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BIBLIOGRAPHICO PORTUGURZ
ESTUDOS
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INNOCRNCIO FRANCISCO DA SILVA

APPLICAVEIS

A PORTUGAL E AO BRAZIL

comiuados i imam

POR

BRITO ARANHA
Condecorado eom a antica e moito nobre ordrra da Torre e Espada, do valor, loaldade e merito,

e coni a roedalha de prata huraaoiUria pela < amara munir ipal de Lisboa;
socio da Acaitcmia real das sciencias de Lisboa,

da Sonedade de geographia de Lisboa, da A*sociac8o dos jornalislas e homens de lelras do Porlo,
do Inslituto de Coimbra, da Soeicdade de geographia commercial do Porto,

da Keal associacao dos arrbitectos ci»is e archeologos porluguezes,
da Asaoriaciio typographiea lisbonense e arto* correlativas, da Academia de hisloria de Madrid,

do Fomento de las arte* de Madrid, do Institulo libre de ensefianza de Valladolid,
do Institoto historico-geographico e elbnograpbico bnuileiro,

do Infilato archeologico e gengraphico pcmait-bucano, da academia de Mont-Heal de Tolosa,
da Sociedade Luigi de Camoens per la diffusione degli studi portoghesi in Italia

;

anligo presidente da Associacao typograpbica IWbonense e arles correlativa!),

presidente honorario, fundador • decano da associacào dos jornalislas de Lisboa.
Premiado nas expnsijocs (vecao de instruccan) de Vienna de Austria,

de economia domestica de Paris, universa] de Anvers, agricola na Tapada da Ainda, em Lisboa,
nimicai em Millo, de eartographin pela Sociedade de geographia de Lisina,

em concorso lillerano da Academia de Tolosa, etc, eie.
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(Decimo piimeiio do supplemento)
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* SABINO ELOY PESSOA, officiai da marinila de guerra brasileira,

etc.— E.

3o8> Viagem da corveta «Imperiai Marinheiro» noi anno* de 1837 a 1858 a

direnai portos do Mediterraneo e do Atlantico, redigidu sobre o relatorio officiai

do commandante, o capitàode (rogata Francisco Cordeiro Torres e Aboim, etc. Rio
de Janeiro, tvp. do Lorreio mercantil, de M. Barreto. Filhos & Octaviano, 1860.
4° pequeno àe iv-124 pag.

* SABINO OLEGARIO LUDGEHO PINIIO, naturai da Villa Nova do
Rio de S. Francisco, antiga provincia de Sergipe de El-Rei, nasceu ali dejulho
de 1820, lilho de Fedro José de Pinho e de D. Anna Joaquina do Sacramento
Pinho. Tendo seus paes transferido a residenci a em 1824 para, a entào Villa do
Penedo. hoje cidade da antiga provincia de Alagoas, na margem esquerda do Rio

de S. Francisco, a 3 kilometros de Villa Nova, ahi comecou a aprendo as pri-

meiras letras e a musica, com mestres idoneos. aperfeicoando-se em seguida em
estados secundarios. Depois destes preparatori, queria a familia que entrasse

num convento de benedictinos para seguir a vida ecclesiastica, mas elle oppoz-se

e demonstrou o desejo de outra profissSo, escolhendo a «"e medico. Em 1839 foi

para a Bahia e passado o anno, feitos os exames indispensaveis, matriculou-se

na faculdade de medicina, cujo curso terminou nos seis annos da lei, e defendeu
tliese para receber o grau de doutor com elogio dos condiscipulos e dos mestres.

(.omerou no exercicio da medicina em urna povoacao afastada da Bahia e

por ter ahi adoecido gravemente teve que recolher-se a capital do Estado ; mas,
durante a doenca, recebendo tratamento com beneficio de um dedicado collega,

medico portuguez, JoSo Vicente Martins, j;i fallecido, que abracara o syslema
horuoepaUiico, entregou-se com tenacidade ao estudo desse syslema e tamboni o

abracou. Quando alcancou o completo restabelecimento acceitou a nomeaca*o de
delegado, para propaganda, do Instituto homoepathico do Brasil, e nessa missSo

se partiu para Pernambuco, demorando-se algum tempo na cidade do Recite. A
sua estada no Recife deu origem a polemica viva entre vario* facullativos, com a

qual colligiu, imparcialmente, um volume, o que adeante registarei.

TOMO XIX (Suppl.) I
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Nessa propaganda percorreu varias provincias do Brasi! e cntre ellas Para-

hyba e MaranhSo, porém a maior parie da sua vida passou-a cui Pernambuco.
Km 1859, tendo adoecido dos olhos, em resultado das assiduas \isitas que tìzera

à enfermaria do hospital de marinha. onde grassava urna epidemia oplilhaimica,

adoeceu dos olhos e receando a cegueira partiu para a Europa, e aqui permane-
ceu uns dezoito mezes, visitando Paris e Lisboa. Em Paris consultou os mais
afamados clinicos homoepathas e melhoroa consideravelmente; e em Lisboa re-

cebeu de pessoas de consideralo justos testemunhos de respeito e eslima, con-
tando-se entre ellas o Duque de Saldanha, que a esse tempo se occupava de
assumptos de medicina homoepathica e publiciva folhelos em controversia coni

o abalisado medico dr. Bernardino Antonio Gomes. (V. ostes nomes no Din-

donario).
Kegressando a Pernambuco proseguiu na sua missSo scientifica, nào so pu-

blicando os livros que em seguida relaciono, mas tambem collaborando com
assiduidnde nas principaes folhas pernambucanas.

0 dr. Sabino abrarou a nrofissao com enthusiasmo e exerceu a clinica con-
scienciosa mente e com fé no boni resultado de seus esludos, e seni ambicfles. Nào
acceitou condecoracóes, nern litulos na sua longa carreira; e apenas recebeu, com
agradecimento, algum diploma de corporacào scientifica com que o honraram sera

quo o pedisse. A medicina foi para elle um sacerdocio. No appendice ,1 segunda
fdicSo do Thesouro homoepathico escreveu o seguinte :

«... exerco a medicina por prazer e hei de exercé-la toda a minha
vida coni o favor de Deus, ainda que chegue a occupar a posilo de um
principe e a possuir os thesouros da Inglaterra. 0 medico que, conio eu.

acredita que o homem so pode ser assemelhado a Deus quando resti tue

a saude e a vida a seus semelhantes, nào pode exercer a medicina tam
somenle por calculo. A satisfallo intima de haver cumprido conscien-

ciosamente sua niissào é a pi imeira e a melhor recompensa de seus tra-

balhos. A gratidSo da parte do enfermo nào pode jàmais ehegar a essa

altura, ainda que elle nào impóz ao medico o valor da sua intelligencia

e esteja disposto a remunerar os seus serviros seni hesitarào».

Falleceu em Pernambuco a 17 de novembro de 1869. — E.

359) Lomideragues àcerca da mttsica e mas influencias no organismo. (These

para alcancar o grau de doutor na faculdade. É dividida em qualro partes).

!.• Algumas reflexóes sobre a origem, desenvolvimento e progressos da musica

—

2.' Da musica no Brasil.— 3.' Influencias da musica no organismo.— 4.' Da
musica applicada à Iherapeutica. Bahia, typ. de José da Costa Villaca. Fol. de
54 pag.

Està dissertalo era anlecedida de introduco em que o auctor discorria

àcerca da pbilosophia geral e de proposirfles relativas a diversos ramos das scien-

ciat medicas e de seis aphorismos de Hypocrates.

360) Thesouro homoepathico ou vade mecum do homoepatha. Pernambuco, typ.

de Manoel Figueiróa de Paria, 1850. 8.° de xi-699 pag.

Està obra teve duas ediróes, sendo a segunda muito accrescentada. Ibid-,

1862. 8.» de lxxx-895 pag.

361) Propaganda homoepathira desde juìho de 1848 atè janeirode 1849. (De-

dicada ao desembargador Antonio da Costa Pinto, que era o governador da prò*

vincia). Pernambuco, typ. do Diario de Pernambuco, 1849. 8.° de 216 pag.

Neste livro o auctor reuniu os artigos, prò e con tra, da controversia que sus-

tentou com os seus collegas àcerca do exercicio e das vanlagens do systema

Medico do poto. Ibi., na typ. da Yiuva Roma, 1850-1851. Fol.— Era
hebdomadario e foi suspenso pas*ado o anno, pela ausencia do seu valioso colla-

borador, o medico Joào Vicente Martin», acima citado.

Digitized by Google



SA 3

.163) A homoepathia e o cliolera. Fernambuco, tvp. de Ignacio Benlo de Loyola,
1855. 8.* de 56 pa$.

Teve duas edicfles em pouco tempo. Est»» opusculo foi dedicado aos sena-

dores marquez de Olinda e D. Manoel de Assis Alascarenhas.

36i) Àpontamentos para ahistona da homoepathia. Ibi., typ. de M. F. de Faria,

1859. 8.» de Hi pag.

365) Abecedario homoepalhico oh indicacues clinica* mais impovtantes para
tertirem de Quia ito letto do enfermo.

366) Diccionario popular da medicina homoepathica.

As duas ultimas obras n5o sei se cbegou a eonclui-las. Ao diccionario queria

o auctor dar grande desenvolvimento. pois dizia qua nào comprehenderia menos
de 1:300 pag. É o que'lemos nos àpontamentos enviados pelo filho do illustre

medico.

367) 8AC IIAMÉTAL8 . Este livro he chaiuado Sacramela!, eto. 4." de
35i pag. Em gothico.

No lìm lé-se :

•Està psente obra foy imprmida na muy nobre c>dade de Lysboa per Johi
pedro de Cremona aos xxviu de setébro. Anno M.r.r.ccc.Jii. Deo gratias».

No verso lem a seguinte marca, que procurei imitar :

8À DE MIRAXDKLLA. — Pseudonynio de que usou Urbano de Castro.

8ALOMÀO VIEIRA, cujas circumstanciae pessoaes ignoro. — E.

368) 0 esperirò da internacional. Questue* sobre socialismo e commuti ismo.
Porto, typ. de Antonio José da Silva, 1871. 8.° de 30 pag.

8ALOXÀO 8AHAGGA, de familia israelita estabelecida em Lisboa. Bas-
tante illustrado, foi residir em Paris, onde esteve muitos annos, entregando-se ao
ensino particular do portuguez e do hehraico. Dizem que se relacionara intima-

mente r-om o celebre philologo Ernesto Renan, auxiliando-o na interpretarSo de
lextos hebraicos quando aquelle professor se entregou com desenvolvimento aos

estudos semiticos.

Salomào Sàragga em 1877 fundou e dirigiu em Paris, sob o titulo de Os dois

mundos, urna revista para Portugal e Brasil, nitidamente impressa com bellas

gravuras, pela maior parte copia de quadros de pintores laureados. Està publi-

eacao era auxiliada em Lisboa pelo conhecido e audacioso editor David Corazzi,

que terà o seu nome neste Diccionario, corno teem Udo outros editores, beneme-
ritos por sua tenacidade em cooperar no progresso das letras nacionaes e na
vulgarizac4o de boas obras estrangeiras OI.° numero appareceu em agosto.

Na collaboracao portugueza figuram, entre outros, Anlhero de Quental, bario
de Roussado, BuMo Palo, Ferreira Lobo, Gomes Leal, D. Guioraar TorrezSo,
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Judo Tedeschi, Julio Cesar Machado, Oliveira Marlin», Pinheiro Chagas. Ramalho
Orlilo e Teixeira de Queiroz.

Saragga tambem collaborava. Em o n.° 2 do 1.* voi., apparece um longo
artigo delle, assignado, acerca do grande cidadAo e historiador, Adolpho Thiers,

o que linda sido presidente da republica, fallecido em setembro do anno indicado.

Pur occasiào de conferencias democratica» no casino lisbonensc, em 1871,
Salomào SAragga estava tigado coni alguns dos escriptores citados, enUo na pu-
jam;a da mocidade foguza e entusiasta, corno indiquei no artigo Jatfme Botaiha
Rei*. V. neste Dice., tomo x

t pag. 122.

• SALUSITANO JOSÉ PEDROZA. (v. Dice, tomo vii, pag. 193).

Ei a bacharel em lei» e professor de logica no lyceu da Bahia
Aecrescente-se :

369) Preleccòes de logica. Bahia, tvp. de Epifanio Pedroza, 1846. 8.» de
134 pag.

Està obra, que nfo vi, talvez seja a que veni jà citada sob o n.* 3, coni

outro titillo.

SALUSQUE LUSITANO. (V. Due, tomo vii, pag. 194).

Parece que o nome do traductor de Petrarcha deve ser, com verdade, Salomon
isque Lusitano. É corno se enconlra na ultima edi<;ào de Brunet; e talvez fosse

irmao de Samuel Usque.

» SALLUSTIANO ORLANDO UE ARAUJO COSTA, naturai da cidade

de S. Christovao, antiga capital da provincia de Sergipe, nasceu a 8 de junbo de

1834, lilho legitimo de Manuel Joaquim de Araujo e de D. Maria Victoria de
Araujo. Bacharel em seiencias sociaes e jurìdicas. pela faculdade de diretto do
Hecife, em novembro de 1855 e em seguida noineado promotor da comarca de La-
garto, da mestna provincia e sub-inspector de iiistrucca"o publica. Depois recebeu

a nomearao de juiz municipal e orphàos do termo do Divino Pastor, delegado de
policia, deputado provunial; transferido para ojuizo do termo de Mangaratiba
(Rio de Janeiro), etc. No exercicio dessas funceòes soube conquistar as sympa-
lliias dos superiores e o respeito de todos. (lollaborou em diversos jornaès. Koi

agraciado com o habito de Christo pelo governo brasileiro e recebeu de Portugal

a commenda da ordem da Concesso de Villa Vicosa.

E.

370) Codit/o commercial do imperio do Bratti, annolado coni toda a legislacào

do paiz que ihe è referente, com todos os aresto* e decisòes dos trilmuaes, con-

frontados em seus artigos com n legislacào commercial de differente paizes eslran-

geiros, eie. Acompanhado do novo regulamento do panel sellado, tambem anno-
tado. l'nica edicào completa. Rio de Janeiro, typ. Universa!, dos editore» E. & A.
Laemmert, 1864. 8.° gr. de vi-900 pag. e mais 10 do indice linai.

371) Codigo commercial, etc. Segunda edicào correda eaugmentada. Ibi., em
casa dos mesmos editore» e impresso na sua lypographia, 1869. 4 ° de 1 1-952 pag.

A imprensa fluminense fez refereneias lisongeiras a este valioso trabalho, in-

culcando o a todas as pessoas, nfio só da corporacao judicial, mas tambem dos
que habitualmente se dedicavam .i vida commercial.

372 1 Codigo commercial, etc. Terceira edicào. Ibi., em casa dos mesmos edi-

tore». 1878. 8.» de x-1113 pag.

Veiam-se tambem àcerca do mesmo assumpto :

373) Breves observacòes sobre as annotacòes do dr. Sallustiano Orlando de
Araujo Costa ao Codigo commercial do imperio do Brasil, pelo bacharel Anniba
André Ribeiro, etc. Ibi , na casa dos mesmos editores, 1871. 8.° de 6-160 pag.

374) Manualdo comìnerciante. Codigo commercial, etc. Edicao a mais completa
e perfeila por um bacharel em leis. Ibi., Antonio Gom-alves Guimaràes & C.*,

1865. 8.» em tres partes de 262-248-12-iv-92 pag.
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FR. SALVADOR DO E8PIR1TO SANTO. ( V. Dice., tomo vii, pag. 194)

A Orando (n.° 7) é em 4.° de 32 pag. Bastante rara.

0 Sermùo (n.° 8) é de 1665 e n$o de 1668. 4 ° de 23 pag. Apesar de nào ter

as devidas indicarci typographicas, vfl-se que està edicào foi de Londre». Tem
no froiitespieio o escudo das armas de Inglaterra e a declaracSo de ser impressa

por mandado de Sua Magestade.

Houve segunda edicio. Coimbra. na officina de Rodrigo de Carvalho Couti-

nho, 1673. 4.° de H-20 pag. Faltam-lhe as approvacoes dos censores, que se léem

na primeira.

* SALVADOR HENRIQIE DE ALBLQUERQUE. (V. Dice, tomo vii,

pag. 194).

Accresce ut e -se :

375) Retatorio acerca da residencia, morie e sepultura de Joùo Fernandes

Vieira em Olindo. Lido no Instituto archeologico e geographico pernamhucano em
sessSo de 28 de setembro de 1864. Saiu no Jornal do commercio, do Rio de Ja-

neiro, n.° 316 de 14 de novetnbro de 1864.

376) Compeiulio de geographia unicenai, especial do Bratti e da procincia de

ftrnambuct}. Segunda eoVao, etc. Rio de Janeiro, Eduardo At Henrique Laernmert,

1880. 8
377) Memoria historica. Quando foi ed ilicada a egreja da misericordia de

Olinda? seria ella envolvida no incendio daquella cidade? e neste caso quando
foi reedificada? Saiu na Revista do Instituto archeologico e geographico pernam-
bncano, i anno, pag. 296.

378) /ridice nominai e alphabetico das princìpaes pessoas que fizeram a guerra

rontra os hollandezes, desde a invasfio dos mesiuosalé sua total expulsao, seguido

de notas biographico-explicativas a respeito daquellas pessoas que mais se dis-

tinguiram, etc. Na mesma Revista, anno 4.u
,
pag. 571.

379) Discurio. . . stibre Antonio Filippe óamarùo. Na mesma Reiista, anno n,

pag. 192.

380) Documentos relativos a André Vidalde Negretros. (Coni introducilo). Na
mesma Revista, anno u, pag. 53.

381) Diseurso. . . soore André Vidal de Negreiros. Na mesma Revista, anno i,

pag. 403.

382) Facanhas e rasgos de virttnle e patriotismo de Joùo Fernande» Vieira. Na
mesma Revista, anno i, pag. 167.

SALVADOR JOSÉ DE BARROS. (V. Dice, tomo vii, pag. 195).

Deve emendar-se a data na obra descripta sob o n.
3
20. Km vez de 1773.

!eia-se 1733.

SALVADOR MARQUES, naturai de Alliandra, nasceu em 1844. Depois
de entrar em estudos superiores, nflo segui u o de medicina na escola medico-ci-
rorjrica de Lisboa por Ine haver morrido o pae e entao regressou à terra natal

para se entregar aos negocios da sua casa, mas culti vando os estudos litterarios,

com especialidade os que se referiam ao tbeatro. Ali, com outros, ora escrevia

para amadores, ora ensaiava ou representava com elles. nos theatros da terra ou
ile outras villas proximas, até que urna produccào d'elle o ebamou a capital,

onde veio a estabelecer-se.

Em Lisboa foi, por conveniencias da sua vida, auctor dramatico, editor, li-

vreiro, empresario e ensaiador, dirigindo varios theatros, secundarios, por sua
conta, corno os da Rua dos Condes, Principe Real, Avenida e Rato, mas nunca
podendo reorganizar e recuperar os bens herdados.

Deixou grande numero de composicòes dramaticas, originaes. Iraduceoes e

imitaroes, algamas das quaes destinadas à< plateias populares e que tiveram
rmiitas representaefles.
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Apesar de triumphos segaros e justos. morrei! na sua casa em Lisboa, ra-

lado de desgostos, a (4 de fevereiro de 1907.

• SALVADOR 1)E MENDONCA. Foi jornalista e escreveu no Globo,

orgao da agencia americana telegraphica, de collaborarlo coni Quintino Bocayuva
e oulros, de 1874 a 1878; e na Hepnblica, orgio do club republicano, com o inèsmo
eseriptor e outros, da geracao mais nomeada entao no Rio de Janeiro, de 1870 a
1874. Exerceu por alcuni tempo as funrcóes de consul do Brasi! em New -York.

Tem retrato e biograpnia na Vida fluminense, de 1872, pag. 847 e seguintes.— E.

383) Joanne de Flamlres ou a volta do crvzado. Drama lyrico em 4 actos.

Trad. e musica de A. Carlos Gomes. Rio de Janeiro, 1863. 8." de vi -53 pag.

384) Joùo de Tbommaray por Julio Sandeau, versao de . . . Ibi., editor Uarnier,

typ. Franco americnna, 1873. 11° de 134 pag. Pertence à colleccao de livrinhos

da Bibliotheca de algibeiru.

385) A relirada da Laqww por Alfredo d'Escragnolles Taunay. Trad. Ibi., typ.

Americana. 1874. 8.» de 2$6-13-3 pag.

380) Xovenla e tra. A guerra civtl por Victor Hugo. Romance. Trad., prece-

dido de uni prefacio. Ibi., typ. Franco-americana, 1874. 8.° de xvi-432 pag.

387) Contos de Alfredo de Musset. Trad. Ibi., typ. Cosmopolita. 1874. 8.° de
134 pag. Pertence tambem a colleccao citada.

388) Traballiadores asiatico*. Obra mandada publicar polo ex.mo sr. conse-

Ibeiro Jo3o Luis Vieira Cansansào de Sinimbù, etc, New-York, tvp. do Novo
Mundo, 1879. 12.° de 278 pag.

389) Apontamentos biographicos para a historia das catnpanhas do l'ruguay

e Paraguay. Rio de Janeiro, typ. Perseverane, 1866. 8.°

Tem parte nesta publieàcào. Com elle collaboraram P. Antonio Alvares

Guedes Vaz e Victor Dias.

390) Immigrando rlmieza. Serie de artigos publicados no Cruzeiro em resnosta

ao Rio S'eus. Rio de Janeiro. Typ. a vapor do Cruzeiro, ma do Ouvidor, 1884,
H.o peq. de 64 pag.

Traz urna advertencia acerca desta impressSo em separado, assignada pelo

editor, mas este foi o fallecido Joaquim de Mello. que naquella epoca era o ge-

rente do Cruzeiro.

3D1
)
Resposta do sr. Salvador de Mendonca, delegado pela Academia.— Ve-

ja-se : Academia Brusileira de ì^etras. Discursos pronunciados na sessAo solemne
de 17 de julho de 1903 pelos srs. Oliveira Lima e Salvador de Mendonca. Rio de
Janeiro. Typ. do Jornal do Commercio, de Rodri^ues & C, 1903. 8.° de 60 pag.

SAMODAES (CONDE DE). (V. Francisco de Azeredo Teixeira de Agui-
lar no tomo ix, pag. 267).

# 8 VNCHO FALSTAFF. — Pseudonymo usado por Marques Rodrigues.

jornalista maranhense que collaborou no Globo e no Publicador maranhense. (V.

Setenta anaos de jornalismo, pag. 434).

D. SANCIIO DE NORONUA. (V. Dice, tomo vii, pag. 197).

No Conimbricense n." 2:633, ile 19 de setembro de 1872, deu o fallecido e

prestante jornalista Joaquim Martins de Carvalbo urna noticia circumstanciada
acerca do livro de D. Sancho (n.° 28) feita a vista do exemplar que examinara
em Coimbra. Ahi transcreve o titillo e a subscripyao final, havendo algumas
Jeves diflerenfas em letras do que foi posto no Diccionario.

E diz que este livro lem realmente r.xiiu paginas numeradas, do que se

deduz ser errada a numeralo até cxu que vem no Diccionario, segundo aponta-
mentos colhidos do P. José Caetano de Almeida. Ahi inesmo se diz tambem que
nao ha exemplar deste livio na bibliotheca da Universidade de Coimbra, nem nas
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mais escolhidas livrarias particulares daquella cidade, nem na biblioteca de
Erora.

D. SANTIAGO Cì AIICIA DE HENDOZA, naturai de Simancas, na
Castella-VeJha, nasceu a 25 de julho de 1821. Veio para Portugal eia 1810, coni

intuito politico, visto corno tomou parte no movimento legitimista naquella epoca
e em parte acompanhou a revoluto denominada da Maria da Fonte, mas ticou

em terras portuguezas. Em 18i" casou com D. Emilia Correia Ideile de Almada,
da casa do Arco de Guimaràes. eestabeleceu-se em Ponte do Lima, entregando-se

a cultura da* letras. Conhecia bemalitteraluraportuguezaeescreviaregularmente

o nosso idioma. Era cunhado do visconde de Azenha e tio do visconde de

Pimlella. Indo para Marselha ahi exerceu as funccóes de consul de Portugal

(1876).

Escreveu e publicou em castelhano:

394) La voi de un godo, dirigida a los Espaiìoles de buena fé. (Seni designa-

lo de legar). 1848. 8.° ^r de 24 pag.

É um opusculo politico em eslylo vigoroso e incisivo contra a preponde-
rancia dos afrancezados em Hespanha e diatribe contra o rei Luis Filippe e sua

dynastia, eie.

Em porluguez:

393) Esbogo n'itico ricerca de Pereira Calda* e da sua indicarlo do fabrico (/•

papel com massa de madeira. Braga, typ. Lusitana, 1867. 8.° gr. de 24 pag.

39i) A afjua. Compiiacùo do* principaes elementos de geologia para odesenvol-

rimenfo dos mananriaes aquatico*. Porto, typ. de Antonio Jose da Silva Teixeira.

1866.. 8.» gr. de 272 pag.

É obra interessante e de proveito pratico, especialmente em Portugal, onde
nào havia trabalbos neste genero que se Ihe comparassem.

395) Memoria offerecida à illustrissima camara municipal e habitantes do con-

celho de Ponte do Lima. Braga, typ. Lusitana, 1867. 8.° gr. de 36 pag.

Trata da ulilidade da creacÀo de urna sociedade agronomica e economica em
Ponte do Lima, a semelhanca da que houve no sedilo xvm, cujos eslatutos o
auctor ahi integralmente copia.

D. Santiago Garcia Muda recebido, em tempo, do seu governo a commenda
«la ordem de Isabel a Catholica. e depois do governo portuguez a commenda da

Conceicao de Villa Vicosa. Sei tambem que, por 1870, escrevia com etTeclividade

no periodico Utras, de Ponte do Lima.

» SANTIAGO KUNE8 RMF.IRO. Era naturai do Chile ou do Perù, e

naluralizou-se brasileiro, ao que me constou. Dedicado ao estudo da lingua e

lilteratura nacionaes, alcancou logar no corpo docente no antigo Collegio Pedro 11,

um dos primeiros estabelecimentos de instruccao no seu tempo na capital do
Rrasil.

Foi um dos principaes redactores da Minerva brasiliensef jornal de sciencias

e Iclras, em que collaborarain os mais nolaveis escriptores e professores de 1813
a l8Vi. V. o artigo respectivo a està publicarao no Dice., tomo vi, pag. 251.

0 dr. Santiago jà è fallecido.

SYÌSTOMLLO. — Pseudonimo usado por J. M. Santos Junior, principal-

mente na collaboralo de diversòs periodico*. Correio da noite, Chronica, e na
Bistorta da criminologia portugueza. e outras obras.

8A\TOS NAZARETH. ( V. Joùo Julio dos Sa>,tos Nazareth ).
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8AXT08 DE TORRES. (V. Dice, tomo vii, pag. 198».

No livro do illustre clinico e escriplor medico, Alfredo Luis Lopes, 0 hos-

pital de todos os muto*, etc, enconlro a pag. 32 e 33 o seguinte :

«Nasceu em Cezimbra a i de novemhro de 1676. Foi cirurgiào

da camara do infante D. Antonio e examinador de cirurgia. Aposentado
em 1748 com melade do ordenado, morreu um anno depois».

Fóra nomeado cirurgiào do hospital de todos os Santos em 15 de junho de
1717, com o ordenado lìxado para os cirurgioes dos «males* e mais urna gratili-

carilo pela composicao e applicarlo de remedios que Ihe cnsinara o medico hes-

pahhol, seu collega, D. Jeronimo Garneria, que estiverà no mesmo hospital

naquelle anno.

A edicao de 1741 da obra n.° 32 tem, corno a de 1756, as mesmas xliv-160
pag. E corno na segunda se nao declara ser reimpressAo e traz as proprias licen-

cas da primeira, ninguem deixarà de screditar que a de 1736 é primeira, se des-

conhecer cabalmente a existencia da de 1741.

396) 8AUTOMI 8 e a sua esquadra, ou a inaiar facanha uaval da bistorta an-
tina e moderna. Lisboa, imprensa da ma dos Fanqueiros n.° 129 B, 1832. 4.° Sairain

14 numeros. ou fasciculos, de 8 pag. cada um ; e do n.° 7 em deante acrescenlado

o titillo com o seguinte : E a expedicào de D. Pedro analysada coni todo* os seti»

elemento».

NSo vi a pubi icario acima. Està nota encontrei-a em apontamentos de Inno-

cencio para o supplemento, a que elle additou :

Accrescente-se a Bibliographia de Figanière, bem corno a seguinte :

Anaìyse feiia sabre a parte do ticealmirante Sartoria», datada de li de ou~

tubro, acerca da batalha que tece com a esqttadra portagueza, por Luis José Cor-

rea de Lacerda, primeiro tenente da armadi real. Lisboa, typ. de José Baptista

Morando. 1832. 4." de 8 pag.

0 ai mirante Sartorius recebeu o titulo de visconde da Piedade em 1836 e o
de conde de Penna Firme em 1853.

# 8ATLRMXO SOARES DE MEIRELLE8, bacbarel em mathematica,
doutor em medicina pela faculdade do Rio de Janeiro, professor de physica no

397) Opusculo sohre a febre amaretta, precedido do parallelo entre a allopa-

thia e a homoepathia, e segui lo dos principae» medicamento» empreyados na febre

amarella. Rio de Janeiro, typ. Imp. e Const., de J. Villeneuve & C.« 1857. 4 ° de
32 pag

398) Escola da marinila. Concurso para a cadeira de physica. Gazes e vapo-

re*. Vapor aquoso Barometro». Machina» a vapor. These apresentadae suslentada

perante o conselho de inslrucrao. Ibi, typ. Universal, de Laemmert, 1859. 4 ° gr.

de 60 pag.

Seguindo na clinica o systema homoepathico, em sua defensa publicou:

399) Gazela do Instituto Hahnemanniano do Brusii publicada sob a redac-

rSo do dr. Saturnino Soares de Meirelles. Ibi, typ. de Teixeiia & (',.•, 1859. 8.»

gr. — Parece aue ndo passou do 1.° anno.

400) A homoepathia e a allopatica, parallelo entre as duas medicina». Ibi,

t>p. Cosmopolita, 1875. 4.° de 156 pag.

8ATURXI.\0 DE SOU8A E OLIVEIRA, doutor em medicina, etc.

E.

401) Consideracòes sabre a epidemia de 1S60 em Jjwnda e parecer dado sohre

ella. Li >anda, imp. do Governo, 1862. 8.° gr. de 40 pag.
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Alguns facilitati vos daqueiia provincia capitolava!» essa epidemia de febre

arnarella, porém o auctor das Considerarne*, a vista do que observou, nSo con-

corda coni tal opiniao, tendo por menos seguros os fundamentos della.

402) Relatòrio historico aa epidemia que grassou em Loanda em 1864. Lisboa,

typ. Cniversal, 1866. 8." gr. de 302 pag. Coni alguns mappas.

• SATURNINO DE SOLSA E OLIVEIRA COLTIMIO. (V. Dice.,

lomo vii, pag. 199).

Era dignitario da Ordem do Cruzeiro, innào do conselheiro Aureliano, vìs-

conde de Sepetiba.

Com a pasta dos ne<rocios estrangeiros accumulou as da justica e da fazenda,

mas por pouco tempo. Era ent&o presidente do conselho Manuel Alves Branco,

visconde de Carcaveilos.

Falleceu em 1848, quando o seu nome andava bem patrocinado para sena-

dor.

Para o seu fiuterai, seguudo vejo no livro Pantheon fluminense, de Lery
Santos, pag. 6*9, foi necessario abrir subscripcao entre os amigos e bem assirìi

para auxiliar a educalo de seus lìlhos, tal foi a pobreza em que deixara a fa»

milia. A perda deste honrado funccionario foi considerada de luto publico.

Era mui estiniado do corpo commercial.

SAVERIO MERCATANTE, celebre compositor musico italiano. eonhe-

cido e apreciado na Europa inteira. Naturai de urna povoardo do antigo reino

de Napoles.

Nos annos 1827 e 18i8 estove em Lisboa contratado pela empresa do real

theatro de S. Carlos, enlào a cargo de Antonio Marrare, corno mastre composi-
tor, estahelecendo-se-lhe o ordenado annual de 2:500éOOO réis. Ligando-se com
alguns artistas amadore» da principal sociedade lisbonense, entre os quaes se

contavam o barilo de Quintella e a roda que frequentava os seus salóes nos pa-

lacios do largo do Quintella e da quinta das Laranjeiras, ambos opulentissimos
e de grande voga, para as recitas lyricaa ali dadas compite e dirigili a execucào
de varios trechos origiuaes, sendo um o melodrama beroi-comico em 2 actos.

La testa di bronze oasia la campana solitaria.

No theatro de S. Carlos fez cantar, expressamente composta, a opera Adriana
na Syria, que nio agradou a todos. Um dos quo entenderam que deviam explo-

dante. Apesar de se divulgar anonymo, foi indicado conio auctor o pianista com-
positor Joao Evangelista Pereira da Costa, que tambem compuzera a opera Ezilda
di Provenza» cantada no «nesmo theatro.

0 mestre italiano na"o deixou a aggressao seni apposta. Saiu està pouco de-
pois em bom portuguez. que de certo Merendante mandou traduzir por quem co-

nhecia bem a lingua de Tasso. É a seguitile :

403) Resposta a un impresso inlitulndo «Juizo critico» sabre a opera Adriano
na Syria, composta fido maestro Saverio Mercailante. Lisboa, typ. de Bulhóes,
1828. 4.° de 14 pag.

Estes foihetos devem ser bastante raro* porque nunca os vi.

Dizem que Mercadaute ainda compoz em Lisboa outra opera, a que deu o
titillo Donna Caritea ; e que as discussóes politicas daquella epoca (1828) o
obrigaram a sair de Portugal. Àcerca da sua vida e da sua permanenza em Lis-

boa, com pormenores artistico* curiosos que nflo veem para este Dice, vejam-se
os n." 11 e 12 do iv anno do Amphion, excellenle publicarùo de que foi odilora

a anliga casa editora de musicas, Neuparth, de Lisboa.

SA VILLELA.— Anagramma de que usou José Maria da Silva Leal e de
que depois tetn usado seu tìlho Sebastiào Correia da Silva Leal.— V. estes no-
mes no Dizionario.
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SCARRON II. (J. R. M.) Sob este psendonymo foi publicada no Porlo a

seguinte obra :

40 La Liisiadiu trarerties. Parodie en rers burlesque: , grotesques et sèrie»x.

Voyage maritime et pedestre du grand portngaii Vasco da Gama, par... Porlo,

J. R. Mesnier, éd. Ruc Cima de Villa, 129. 1883. 8.° de 236 pag. Avoc. grav.

Parecc quo o auctor da parodia, pela» iniciaes indicadas, foi o proprio edi-

tor, pois na familia Mesnier ha membro» que se leem dedirado às letras e as

sciencias, c de dois j.i foi feita a devida mentilo nesle Dizionario.

# SAMUEL MARTINS, officiai do exercito, escriptor e folhetinista apre-
ciado; collaborou em variai folhas, principalmenle no Diario popalar, de
S. Paulo. Falleceu em 1902.— E.

405) Subsidio para n moderna sciencia do diretto.

400) Sem rumo
407) Humorismos.

408) Anthèa. Peca em .'I actos e 2 uuadros, extrahida do romance Suicons-la !

do fecundo auctor do Qmd vadis? flenryk Sienkiewicz. Recife, typ. da Casa
lilial Laemmert & C.' 1901. 8.° gr. de HO pag. e 1 innum. de matas."

SAMUEL TOM.— Pseudonimo coni que (em assignado alguns arligos o
antigo jornahsta Adrifto de Seixas, redactor do Dia, principalmente redigindo a

seccào da «critica theatral», e da re\isla lilteraria Seìòes.

8A\CHO PANCA.— Pseudonymo de que usou Thomas Bastos nos arti-

gos coni que collaborou no periodico "salyrico Pimpùo.

8ATANAZ JUNIOR.— Pseudoiiymo de que lem usado Marcellino Mes-
quita em alguns arligos, principalmente quando collaborou na folha satyrica

Pae Anselmo.

SEBASTIÀO ili.) Romance historico em 6 canto* e oulras poesias, por um
anonymo. Porto. T\p. Commercial, 1847. 8." de 48 pag.

SERASTIÀO I>E ALMEIDA E BR1TO. (V. Dice, tomo vii, pag. 201.)

Falleceu, após longo padecimenlo, a 8 de junho de 1868.

No Conimbricense n.° 5:102, de 22 de agosto de 1896, o venerando jorna-

lisla Joaquim Martins de Carvalho. dando conta da publicacao de um novo tra-

ballio do sr. Joaquim de Araujo àcerca de Sebastiflo de Almeida e Brito, diz que
o mesmo escriptor, divulgando corno «desconhecido» um documento que respei-

tava àquelle abalisado jurisconsulto. caiu em equivoco, pois tal documento ja era

conhecido desde muito e o advogado Paulo Midosi o citara no Elogio historico

de Almeida e Brito, impresso e publieado em Coimbra em 1878.

Almeida e Brito, quando o exercito de 1>. Pedio IV necessitava de reforcar-

se para engrossar e forlalecer as li lei ras dos que tao heroicamente defendiam as

trincheiras na invida cidade do Porto, fora convidndo e invado para assentar

prac,a em um dos batalhòes. 0 seu melindroso estado de saude nào Ih'o permit-
tia. Recusou-se. Nesse sentido escreveu ao imperador. Martins de Carvalho co-

piou o trecho seguinte do Elogio de Midosi :

«Almeida e Brito foi por differente* v«»ze$ instado para pegar em
armas, ao que tenazmente resistiu.

« Apertado, ameafado mesmo de procedimento, dirigiu no proprio

imperador urna originai carta, que por muito tempo correu de mio em
mào manuscripta: o imperador concedeu a cscusa pedida. e desejou

ver e conhecer o anclor.
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«Ultimamente està carta foi publicada coni o litulo oV— PeticCto a

Stia Magestade Imperiai o Senhor D. Pedro IV;— e parece que appa-

receu impressa no Commercio do Porto no lini de janeiro ou principio

de fevereiro de 1875.-

SEBASTIÀO ANTONIO UE C AltVALDO, cujas ciriumstancias pe*-

soaes nao conheco; mas supponho que seraeuropeu vivendo na India. Em Boni-

baim publieou soli o seu nome :

409) i ma rommunicacào sobre o estudo da bistorta naturai, e-m etpecial refe-

renda à botanica, eie. Bombaim, 1874. 8.° gr. de 11 pag.

SEBASTIAO DE AXDBADE CORVO. (V. Dice, tomo vii. pag. 202).

Kecebeu o ur rau de doutor em 12 de abril 1807.

Morreu em 26 de outnbro de 1838, ninna propriedade do concellio de Villa

Nova de Famalicio, que pertencia a parenles de Almeida Garrett.

Na indicalo do folheto n.° 55 è preciso emendar a definicùo para a defini-

cùo V.

Os tres folhetos 53, 5» e 55. que difficilmente se encontram no mercado,
foram reproduzidos no Inxtituto de Coimbra, voi. vili, com urna advertencia na

aual se prornetlia dar alguns aponlamentos para a biograpliia do sabio pro-

fessor.

Na pag. 26 da Nota (n.° 53) lindam as «reflexóes trigonometricas», que sào

antecedidas de «explicacóes preliminares acerca da applicalo da algebra <1 geo-

metria. «De pag. 27 até o tini expendem-se •reflexóes sobre os dois melhodos
algebrico e geometrico».

* SEBASTIÀO ANTONIO BODRIGUES BHAGA JIMOR, baeba-
rel, officiai do corpo de engenlieirus. Exerceu com distinceflo varias comniisso>s

de engenharia civil, etc.

4 IO) Projecto de urna estrada de ferro de Santa Catharina a Porto Aletjve,

Paris (sein data, mas é de 1861). 4.°

411» Peticdo a assemblèa aerai fetta... corno representante du coniftanhtu

»The D. Pedro I Railicay Company Limited' em 2 de ab.d de 1817. Fol. coni

annexo.

412) Lineamentos sobre a «companbia de D. Pedro I». etc. Mio de Janeiro.

1879. Fol. Com un» quadro synoptico das operande» da mesma companbia.

413) Memoria sobre o projecto de eslabelecimento de urna estrada de ferro

de Santa Calbarina a Porto Alegre, contendo: — 1.° Documcntos ofDciaes re-

inettidos pelo Governo, etc. — 2.° Marella legislativa que o projecto seguili, etc.

— 3." Manifestalo das provincias.— 4.° Mappa do progresso em estradasele

ferro em parte da America do Sul. Ibi., lyp. Americana, 1870. Fol. peq. de 19
pag. e um mappa lithographado. Seguem se varias consultas e outros documen-
tos, que compreìiendem 90 pag.

SEBASTIÀO BETTAMIO DE ALMEIDA. (V. Dice, tomo vii.

Nasceu a 30 de marco de 1817. Falleceu, de amollecimento cerebral, a ti de
jullio de 1864.

Foi director da casa da moeda e exerceu varias commissóes de senico pu-
blico. especialmente para tratar de assumplos agricolas. Collaborou ne Ardi ito
rural, na Revolucào de setembro (1858) e no Joi nal do commercio (seecao tedino -

logica, 1862). etc, sendo os seus assumptos predilectos os que respeilavam ao

desenvolvimento e progresso da agricultura.— E.

414) Relatorio sobie a faltrica nacional de tidros da Marinha Grande, apre-
sentado a s. ex* o ministro da fazenda pela rcv,missùo de inqnento nomeada />.»•

204.)
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pmtaria de 4 de junho de 1859. Lisboa, imp. Nacional. 1860. 8.° gr. de 13o pag.

Coni urna estampa lithographada.

Desta commissao faziani parte Jofio de Andrade Corvo, Manuel José Ri-

giro e Sebastiào Bellainio de Almeida. Todo* teem o nome neste Diccionario.
— V. no tomo vii, pag. 76. n.°* 181 e 182, o libatorio sobrf a cultura do arroz
e o que fica registado acima.

415) Descripcào da quinta de Agno* Liores, extrahida dus artigos publicados

no Jornal do commercio n.°* 2:388, 2:393 e 2:397. Lisboa, typ. Universa), 1863,
8.° gr. de li pag.

SEBASTIÀO DA COSTA DE AND11ADA. Era ba;barel formado em
Iheologia. e conego maestra! na Sé de Evora, etc Escreveu e publicou o

416) Sermdo que o doutor Sebastiani da Costa Dandrada. . . fez nas exequias

da Augustissima fìaitdia de flespanha donna Maryarida de Austria que na mesma
Sé se celebramo em 19 do mez de Novembro de 1611 Annos. (Armas reaes.) Im-
presso e ni Lisboa com licenc» da Sancta Inquisito & ordinario, do Paco, por
lorge Rodrigues. Anno de 1611. 4 ° de 4 24 pag. innum.

E bastante raro.

SEBASTIÀO CESAR l>E MEAEZES. (V. Dice, tomo vii, pag. 204».

A antipatica e portlada guerra entre Sebastiào Osar e seu irmàoFr. Diogo,

de que se Iratou neste Dia'., tomo u, pag. 152, com a familia Mascarenbas, deu
assumplo para o romance Luta de niaantes, com osub-tilulo Narrativa historica,

de Camillo Castello Branco, cuja primeira edirào em separado appareceu no Porto
em 1865, pois o egregio romancisla a escrevera nessa epoca para os folbetinsdo

Commercio do Porto e là saiu em outubro desse anno.

V. o que se diz no alligo D. Nicolau Monteivo, tomo vi. pag. 289, a propo-
sito da obra Balidos das egrejas (n.° 41), cuja paternidade uns attribuem a este

prelado e outros a Sebastiào Osar.

SEBASTIÀO COIUIEIA DA 81EV \ LEAL, lilho do conselheiro José
Maria da Stiva Leal, de <|iie tratei jà no tomo xm. pag. 110 a 113.

Tom collaborado no Conimbricense e em outras follìa» da provincia ; no
Zoophilo. orgào da Sociedade protectora dos animaes, que (em dirijjido eotu

inulta dedicalo; em .4 nassa patria, semanario litterario illustrarlo, fundado e
dirigido em Lisboa por Alberto Bessa, de quem tratarei, e que foi redactor do
Diario de nolicias. Eni A nossa patria, Silva Leal tein a seu cargo a secolo ar-

cbeologica.

Tomou a iniciativa, com sincero entbusiasmo e. patriotismo, para a fundacào
da Soci' dade litteraria Almeida Garrett, de que é uni dos mais dedicados e pres-

timosos directores, e conti ibuiu com a sua boa e intelligente vontade para o bri-

Ihautismo com que se realisou a comntemoraeào garreltiana, de que tratei no
tomo anterior deste Duxionarto, spndo nesse empenho auxiliado con» fervor

pelo sr. conde de Valencas (dr. Luis Jardim). de quem jà igualmente fìz refe-

rencia neste Diccionario, no logar competente.
Como seu pae, em alj-uns artigos lem usado do pseudonimo Sd Villela.

Publicou em separado uni opusculo àcerca de periodicos ultramarinos. Pos-
sue opulenta colleeeào de periodicos portuguezes fructo de trabalho seguido e
coitsciencioso de muitos annos. É talvez a maior e mais completa que se conbece.

Completarci este arligo nos additamentos finaes com os necessario» e con-
veniente* esclarecimentos, quando receber os que tenho solicitado.

SEBASTIÀO CLSTODIO DE SOLSA TELLES, nascu a 27 de julbo
de 1847 em Faro, fillio de Casimiro Victor de Sousa Telles e de f). Antonia For-
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tuoaU de Brito Telles. Assentou praca corno volunlario no redimento de infan-

tarla 17 para seguir estudos superiore*, saindo 1.° sargento aspirante em novena
bro de 4865, alferes alumno ein julho de 1867, alferes para o batalliSo de caca-

dores 5 ein Janeiro de 1871, tenente ern janeiro de 187 4, capiUo para o corpo

de estado-maior era abril do mesmo anno, major etn 16 de fevereiro de 1887,

tenente-coronel em 30 de julho de 1887, coronel ein 9 de junho de 1894 e gene-

ral de brivada em fin» de 1906 ou comeco de 1907.

Tem desempenhado varias commisso'es de serviyo publico militar e entre

ellas, registadas nas respectivas ordens do exercito : a de adjuulo a* brigada de
reconbecunentos mililares entre o Tejo e o Douro; major da 1.» brigada de in-

fantarla de instrucc£o e manobra, sendo louvado pelo respectivo general com-
mandante; encarregado coni outros officiaes da elaboralo da carta itineraria na

area da 1." divisào militar; encarregado dos itinerarios de Lisboa a Peniche, de

Lisboa a Torres Novas, de Torres Wovas a Thomar ; membro da commissSo in-

combida da orgauizacao da reserva; encarregado do recouheciniento das linhas

da Venda do Pinheiro a Torres Vedras, a Mafra e ao Sobral ; mandado em julbn

18H0 às grandes manobras militares do exercito francez ; membro da commissA'o

para o estudo do terreno, sob o ponto de vista militar, para a linha ferrea de

Lisboa ao Pombal ; membro da commissao consultiva da defesa do remo ; mem-
bro do jury dos exaines especiaes da habilitacAo do curso de artilbaria em 1876,

1878 e i#81, etc Na commissà"o às manobras do exercito francez foi acompa-
nhadu pelo entao capitào de arlilharia, sr. Malhias Nunes (boje ministro de es-

tado honorario), de que ambos deram relatorio, adeante mencionado.

Foi ajudante de campo do Senhor Infante D. Augusto, ministro da guerra

em 1898, 1899, 1900 e 1904-1905, nos gabinetes presididos pelo sr. conse-

Ibeiro de estàdo Jose Luciano de Castro. Tem recebido varios louvores dos com-
ruandantes das divisóes onde serviu, pelo bom desempenbo das commissòes, etc;

e diversas condeeoracóes nacionaes e estrangeiras. Socio da Academia das Scien-

cias de Lisboa e de outras sociedades scientificas ; do conselho de Sua Majes-

Ude. Foi deputado em varias legislatura*, digno par do reino e vice-presidente

da camara alta, etc.— E.

417) Plano do exereicio da 1." brigada de infantarla de instruccùo e manobra
em outubro de J877. (S. d. n. d.), mas saiu lithographado no mesmo anno, em
Lisboa.) 4.° de 15 pag. con» o desenho do terreno onde devia eflectuar-se o exer-

cicio.

U8) Memoria sobre o systema de estudos militares, que contem execular na
peninsula de Torres Vedras, apresentado a s. ex.' o general visconde de Sagres,

commandante da 1* divisao militar. Lisboa. (Sem designalo da typographia),

1879. 4." de 25 pag.

419) .4 organizarùo do estado maior do exercito. Ibi, t\p. Universa!, 1878.

8.» de 95 pag.

420) A fortificacào dos estados e a defesa de Portugal. Ibi, na imp. Naeional,

1884. 8.° de 217 pag. e mais urna de indice.

421) Introducano ao esludo dos conhecimentos militares. Ibi. na mesma imp.

1887. 8/> de 380 pag. e 2 innum.

Relatorio sobre as grandes manobras do 6.° corpo do exercito francez

em 1880, apresentado pelos capitile» do estado maior Sebastiào Castod io de
Sousa Telles e de arlilharia José Matbias Nunes. Ibi, na mesma Imp. 1888. 8.°

de 308 pag. e 4 cartas.— Foi publicado na «parte nà*o officiai » das ordens do
exercito, annos depois de ser apresentado no minislerio da guerra. O sr. general

Francisco Augusto Martins de Carvallio, no seu Diecionario bibliographico mi-

litar, a pag. 284, refere-se a este facto.

Tem eoilaborado em diversas pubiicac^es militares, e no Diario das coma-
ras legislaticas encontram-se varios discnrsos tratando de providencias relativas

ao exercito, ou em defensa de seus actos ministeriaes <m da analyse de aetos de

outros ministros das guerra.
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sebastiào drago valente de BRITO CABREIRA...
E.

423) Representacùo ao soberano congresso nacional de 12 de fevereiro de
1821 (àcerca dos successos que precederam e seguirà ui a revoluto de 24 de
agosto de 1820). Lisboa, unp. Nacional, 1821. 4.° ou fol. peq. de 8 pag.

* SEBASTIÀO FABREGAS SLRIGNÈ, cujas circumstancias pessoaes
ignoro. Sei apenas que falleceu no Rio de Janeiro eui 19 de fevereiro de 1844.— E.

424) Demonstracào do desenho originai para collocando dos edificio» da diurni'

nacào publica na capital do imperio do Brasil e mitrai milita* pecas analoga* do
objecto, em que se ve a espei'teza clementina em loda a ma plenitude. Rio de Ja-
neiro, i>p. do Diario. N. S. Vianna, 1843. 8 ° de 13 pag.

* SEBASTIÀO FEBREIRA SOARES. (v. Dice, (omo vii, pag. 206.)

Hecebeu o grau de doutor em pbilosophia por urna escola allema, onde de-
fendeu these. Foi director e secretario do instiluto fluminense de agricullura,

membro da commissSo de estatistica, etc.

Accrescente-se :

425) Projecto. Regulamento da secretoria do conselho director do imperiai ins

tituto fluminense de agricullura. Rio de Janeiro, typ. Nacional, 1863. Fol. de
5 pag.

426) Preleceùes de maral particular e publica, ou pensamento» philosophicos

sobre o christianismo, inorai e politico. Ibi, na typ. Universal de Laemmerl, 1863.
8.° de xi-344 pag. e indice.— É obra dedicada pelo auctor a seus filhos.

427) These philosophica sobre Deus, o Orbe e o Homem. Ibi, na mesma typ.
f

1864. 4.° gr. de 33 pag. — É em portuguez com a versào franceza em frente.*

428) Elementos de estatistica, comprehendendo a theoria da scieticia e a sua
applicamo a estatistica commercial do Brasil. Tomo i. Ibi., typ. Nacional, 1865.
8.° gr. de xxix-301 pag. e mais duas de indice e errata.— tomo u. Ibi, mesma
typ. 1865. 8.° gr. de 320-21 pag. e mais duas de indice e errata.— Segue-se à

obra em appendice uni projecto para a ereacSo de bancos auxiliadores da la-

voura ern todas as provincias do Brasil.

Està obra demonstra longo estudo e conbecimentos profissionaes, que po-
dem aproveilar-se.

429) Esboco ou primeiros tracos da crise commercial da cidade do Rio de Ja-
neiro em 19 de setembro de 1864. Ibi, na mesma typ. f 1865. 8.° gr. de 136 pag.

430) Systema theurico e pratico para $* organizar a estatistica do commercio,

maritimo do Brasil. Ibi, typ. Nacional, 1873. 4.°

431) Estatistica do commercio maritimo do Brasil nos exercicios de 1869-10,
1810-11, 1871-12.

432) Historia e analyse eslhetigraphica do quadro de um episod io da batalha

de Campo Grande planejado e exectUado pelo dr. Pedro Americo de Figueiredo e

MeUo, etc, por Arseos. Ibi, mesma typ., 1871. 8.° de 101 pag. Com retrato.

No instituto bistorico do Brasil existia, de Ferreira Soares. o seguinte au-
tographo, que nà"o sei se gozou o benefìcio da impressa"o :

433) Breves consideragóes sobre a retolucùo de 20 de setemhro de 1886, aconte-

rida na provincia de S. Pedro do Sul, ou analyse critica e imparciai da carta

officiai e itinerario militar do ex intitulado ministro da guerra dos dissidentes,

Manuel Lucas de Oliveira, datados de 3 de maio de 1844, e dirigidos ao ex."*

conselheiro Manuel Antonio Galvào. 1854.

SEBASTIÀO DA FONSECA E PAIVA. (V. Dice, tomo vii, pag. 207).

\ obra descripta sob o n.° 76 leem 16 pag. e nSo 10.
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P. SEBA8TIÀO GOX^ALVES DE 2110 II AES. Foi prior ila parodila
de Santa Luzia, do legar das Feteiras. ita ilha de S. Miguel. Falleceu em 186 (J

ou 1870. — E.

i3i) Sermùo paneyyrìco em accio de gracaspelo triumnho da legilima causa
da Rainha a Senhora D. Maria II e da ('aita Constilucional. Na occasiào do so-

lemne Te-Deum q.ue a carnata municipal de Ponta Delgada fez celebrar na ma-
Inz de S. Sebastiao desia cidade, recilado pelo seu auctor. Mandado imprimir
pela camara municipal da cidade de Ponta Ddgad i, da itha de S. Miguel. Angra.
I8.TÌ. Imprenda da Prefettura. 8.° de 8 pag.

135) Sermùo de S. Francisco Xavier prégado na matriz de Poola Delgada.
Angra. 1843.

Deixou inedito o seguitile livro :

4-16/ Principaes funianuntos da religiào ou catecitmo da edade madura, mis,
por diligencia do jornalista michaelen*e Marianno José (Cabrai, saiu posthumo
em 187(1 com urna introducete biographica. Ponta Delgadi, lyp. da Chronica
dos A<;ores. 8.° de xii-12i pag.

SEBASTIAO GLEDES BHANBÀO DE HELLO, cujas cireumslancias
pessoaes n5o pude averiguar.— E.

437) Diretto publico internacional. A extradiccào dos criminosos e desertores.

Lisboa, typ. Portugueza, 1867. 8.° de 150 pag.

SEBASTIAO JOSÉ BE CARVALUO, 1° viscende de Chancelleiros, ti-

tulo que the foi concedido por diploma de 1855. Deputado às córtes nas legisla-

tura» de 1857 e 1858; par do reino desde 1861; ministro de estado honorario,
depois de ter gerido a pasta das obras publicas, por alguns mezes, em 1871. Fi-

llio de Manuel Antonio de Carvalho, que fóra barilo de Chancelleiros, conse-
Iheiro de estado e ministro por diversas veze*. Era orador imaginoso e fogoso, e
prendia os audilorios pelo calor e originalidade dos discursos, que tinham
graca e ironia, sem offender os adversarios.

Encontram-se muitos dos seus discursos nos annaes das duas camaras le-

gislalivas e nas actas das sessóes das sociedades agricolas, a que pertencia, e
cujos assumptos lhe mereciam particular attenevo pelo muito que se desvelava
no amanho e progressivo desenvolvimento das suas propriedades rusticas, para
triumnhar do ronceirismo em que via envolvidos e vergados outros lavradores.

Falleceu emjunho 1905.
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Sebastiào José de Carvalfio e Mallo

'

(MARQUEZ DE POMBAL)

Nasceu a 13 ile miio ile 1699 e foi baplizado na freguesia das Mercés, de

Lisboa.

Morreu desterrado em Pombal a 8 de maio de 1782. E verdadeira està data,

* nào outra «uè apparerà em qualquer das biograpbias conhecidas, pois osti ve-

rilìcado em aocumentos oflBciaes.

Antes de deixar aqui a nota de mais algumas obras rclativas ao marquez de

Pombal, indicare'! as seguintes modificacóes :

Na pag. 213, n.° 4, a obra Anecdotes, saiu da casa de Janosrovicki, impri-

meur-libraire, 178i. 8.° de xxi-432 pag.— No firn deste paragrapboleia-se*-OH/<»>ir/o

em vez de contando.

Na mesma pagina, n.° 7, a data da obra L'Administration è 1786 e nao 1788.

Està obra foi traduzida em portuguez por Luis (nnocencio de Pontes Ataide e

Azevedo. V. este nome no Dice., tomo v, pag. 297, n.° 606.

Na pag. 214, a obra n.° 8 teve outra eaicao e em 1872 appareceu urna tra-

ditelo, que adeante registo.

Na mesma pag., a obra n.° 9, Preces, deve ter a data /77ò.

A n.° IO é de 1773, 4.»

A n.° 11 foi escripla em /772 e impressa em 18/5.

A n.° 12 é de 1776, 4.»

A n.° lo saiu dos prelos em 1774, 4.°

A n.° 16 é de /773.

A n.» 19, Memoria*, de Dantas Pereira, foi impressa em 1832. 4.°

A n • 20, Recordagòes, de Ratton, coni referencia aos annos 1717-1810, saiu

em 1813. 8.°

' V. Dite, tomo vii, ile pag. 200 a 217.

Tono m (Sappi.)
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Ein o n.° 29, emende-se «o terremoto do 1755» para o «attentadode 1758».
Na pag. 215, quando eui o n." 100 se trata das Cartas eie. e se 1«? :

«. . .consta ser :le dois ou tres na rcimpressào« ; leia-se «é de dois tomos, 1861.
8.°-.

Note- se mais :

Ao n.° 17. Està Oracào foi reprodnzida no Rio de Janeiro, em 1811, ano-
nyma, sol> o titillo : Elogio histo>ìco </o Ul.

mp
e exceU.

mj Senhor Sebastitìo José de
Carvalho e Metto, marquez de Pombal, conde de Oeyras, etc. Impressao regia.

4.° de 11 pag.

No tomo ni, da sua Historia da iniversidade de Coimbra, cap. da Reaceào
contra tu reformas pombalinas, póe o dr. Theophilo Braga està nota na pag. 671 :

«Nus Mss. da Cottecelo pombalina, n.° 50, existe està Oracùo fu-
nebre autographa, ree itada nns exenuias do marquez de Pombal : nào e

muito extensa, mas syntlifliza toda a logislarSo reformadora coni um
grande desassombro e proclama a immoitalidade do ministro».

Na obra citada, pag. 670, veni rqiroduzido em urna carta, que estava inedita,

do dr. Ribeiro dos Santos, o epitaphio mandado fazer por occasiSo das exequias
do illustre ministro realisadas em iViuhal, onde fai leceu; dizendo se que o auctor
desse epitaphio fóra o dr. Fr. Joaquim de Santa Clara, que proferirà a notavel
oracùo acima notada :

Aon jaz.

SebastiAo José de Caryalho e Mello
Marquez de Pombal.

Ministro e Segretario de Estado.
De Dom José Primeiho.

Rey de Portugal.
Que reedifu.ou Lisboa.

AmMOU A AGRICOLTURA.
ESTABEI.ECEO AS FaBRIGAS.

Restituii* as Sgiencias.

Reprimiu o Vicio.

Premiou a Virtudb.
Desmascarou a Hvpocrisia.
Destehrou o Fanatismo.
Regulou o Krario Regio.

Respeitou a Aiv.torioade Soberana.
Cheio de Gloria.

COROADO DE LOURO.
Opprimi do pela Calumnia.

Louvado pelas Nacòes estrangeiras.
Como Rh;hklieu.

Sublime nos projectos.
Igual a Sll.J.Y.

Na Vida k na Morte.
Grande na prosperidade.
SUPEhIOR NA ADVERSIDADE.

Como Filosofo.
Como il eroe.

Como Ciiristào.

Passou-se para a Eternidade.
aos h'.i annos da sua edade.

Em 27 de sua Administracào.
Anno de 1782.
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0 funeral do marquez, realizado corn pompa, pela demonsti acao do reco-

nheeiraenlo do bispo L>. Francisco de Lemos, antigo reitor, pelo ruido que pro-
duziu n5o só em Coimbra mas em lodo o reino e especialmenb na còri*' da llai-

nha D. Maria 1 e o escandalo attribuido a composito do epitaphio, levararn o
governo a inquirir com minucia dos factos oecorridos. É curioso o modo corno

os inquiriu o visconde de Villa Nova da Cerveira em um oflicio confidencial,

quo se me depara reproduzido no cit;ido tomo m da Historia do dr. Theophilo
Hraga e é do teor seguinle :

«Ex.™* e R.m0 Sr.—Tendo chegado à real presenta de S. MagA a
noli ci» de que ua Vdla do Pombal se cvlebraram as Exequias solemnes
pela occasiào do fallecimenlo do Marquez deste titillo, recitando a Ora-
rio funebre o Doutor Fr. Joaquim de Santa Clara, monge benediclino ;

e oflìciaudo a missa o Bispo «lessa Diocese; fazemlo-se ludo o refendo
eom grande pompa ; a m^sma Senhora. confìando de V.» Ex.» a mais
exacta informalo a este respeito : Ile servida que V.* Ex.» com todoo
recato e segredo procure averigtiar tudo o que se passou nas referidas

Exequias; qual foi a pompa com que se celehraram, eom o mais que
se passou naquelle acto. Recominendando milito a V.* Ex.* que com
loda a dexleridade procure haver a dita Oracao funebre e a Epigraphe

• ou Epitapbio que se poz manifesto nas mesmas Exequias; remettendo-

me V. B Ex.- urna cousa e outra corn a informatilo exacta e circnmstan-

ciada das mais circumstancias acima euunciadas; prevenindo a V.* Ex."
para que ninguem possa sa ber que V.* Ex.* a deu ou se Ibe pediu.

Deus g.
de a V." Ex.* Palacio de Nossa Senbora da Ajuda.em 1 dejunho

de 1782. = Visconde de Villa Nova da Cerveira».

À* obras descriptas, que conteem elementos para o estudo da epoca pomba-
lina e da sua maior figura, accrescentem-se :

38. Collecmo dos breve* pontificios e lei* regias que foram expedidos e pu*
blicados desde o anno 1741 sobre a liberdade das p'ssoas, ben* e commercio dos

lmlios no Brasil; dos excessos... <lo* re^ularcs da companbia de Jesus; das

represeutacóes a Santa Sé, etc. Lisboa, 1759.

39. Elogio de D. Luis Carlos lgnacio Xavier de Menezes, quinto conde da
Ericeira, primeiro marquez de Lourifal, academico do numero da Acadomia real

da historia portugueza, eie., que falleeeu em (Joa em 12 dejunho de 1742. Por
Sebastiano José de Carvalho e Mello, academico do numero da mesma Academia,
fazendo-se no paco a conferenza. Segunda impressilo. Lisboa, na officina de Mi-

guel Rodrigues. m.dcclvh. 4 0 de 57 pag. e mais 5 innum. com as licenfas.

Para se ver a influencia que Sebasti ilo de Carvalho tinha até em assurnptos

lilterarios, transcreverei em seguida algumas palavras da approvalo que a este

Elogio fez o qualilìcador Fr. Timotheo da Concento, perlencenle ao convento de
Santo Antonio da Convalescenca, à Cruz da Pedra :

• Mandam-me. . . que veja este Elogio... e advertindo eu que o

despacho só me manda ver, e nSo censurar, logo julguei que foi des-

tino, porque os escriptos deste exceliente auctor nio podem ter censura,

antes so se devera ver para suspender e admirar. Isto me succedeu a mini

com este papel, porque lendo o com a maior attenevo e desvelo, tudo

o que nelle achei foram para mim admiracóes e pasmos, nSo só pela

materia e objecto de que trata, mas pela forma e composicao do seu

auctor...»
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E aeaba <!esle modo:

«Por isso... julgo que deve estampar-se com letras de ouro est*'

papel, para constar A posteridade que o auctor é sabio, erudito e elo-

quente, e para n5o iìcar sepultado no mausolei! do esquecimenlo aquelle

hoinem tao insigne, que mereceu pelas suas aecóea viver sempre na
nossa lembranca*.

40. Noutelles intéressante* ati sujet de l'attenlat conimi* le B septembre 1758
sur la personne sacrèe de sa majestè très fidèle le roi de Portugal. Par Viou. S. I.

n. ci. 8.° 2 lomos.

41. Observations on a pamphlet entHled the Genuine and legai sentence prò-

nounced upon the conspirators agahtst the life ofhis Mosi Faithftd Majesty. London.

1751).

42. Reflessioni sopra l'attentato commesso il di 3 septembre contro- la vita del

Re di Portugal. Avignone, 1759.

43. Osservazioni sopra la condotta tenuta dal ministro di Portogallo nell'

affare d< i gesuiti. In cosmopol, 1760. Con permissione dé Revisori. 8.u de 32 pag.

44. Supplemento alle Osservazioni die l'Autore N. N. offerisce al publico

sopra la condotta del Primo Ministro di Portogallo l'Illustris. ed Excellentiss.

Sign Conte d'Oeyras intorno à presenti fatti dé Gesuiti del medesimo Hegno. In

Lugano, 1761. Con licenza dé superiori. 8.° de % pag.

45. Giornale gesuitico o sia estratto delle opere che si publicano centra V
Gesuiti. Si aggiungono le nuovità più interessanti della medesima Compagnia
Tomo i per servire all' anno 1759. Napoli udcclx. Appresso Sebastiano Paletti.

8.° de 4-10'k pag.— Tomo u, per l'anno 1760. Ibidem, mdcclxi. 8.° de 200 pag.
— Tomo ni. Dell' anno 1761. ibidem, mdcclxii. 8.° de 30O pag.

Nesta collecrSo se cnconlra grande numero de notieias relalivas ao movi-
mento bibliographico por entilo havido ern diversa» cidades da Italia, Roma,
Lucca, Napoles, Veneza e outras, para tratar especialmente dos negocios da
companhia de Jesus, ora a favor, ora con tra ella; menzionando alguns facto*

conhecidos da administracSo do marquez de PombaJ.
0 obsequioso favorecedor deste Diccionario, sr. Manuel de Carvalhaes, da

Foz do Douro, que possue importante bibliotheca e tem conseguido reunir pre-

ciosas collerròes, tem nellas a collecca"o do Giornale gesuitico e muitas das obras
ahi mencionadas; olTereceu-me urna nota copiosa das que tem adquirido ou das
que extractou, mas n.1o a transcrevo por ser em demasia exlensa e nào adeantar

ao que fica Iranscripto e tirar o espaco a outros documentos, cujo regista na"o

desejo ommitlir por indispensavel para o estudo da biographia pombalina em
seus variadissimos accidentes.

Entre outras obras, citarci por exemplo as que se referem aos processos do
padre Malagrida, dos Tavoras, etc, que n5o trazem a historia especies novas
longamente expostas e analysadas.

46. Re:ueil des cause* cèlèbres, par Guyot de Pilavai.

Nesta obra encontra-se o processo dos que attentaram contra a vida de
El-Rei D. José I, em Relem, no locai que é denominado da «Memoria».

47. Diario dos successos de Lisboa desile o terremoto a té o exterminio dos jV-

suitas. Trad. de Malhias Pereira de Azevedo Pioto. Lisboa, 1766. 8.° — 0 origi-

nai desta obra é em latiin e foi da penna do padre Antonio Pereira de Figueiredo.
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48. Tentatila iheologica. em quo so pretende mostrar que, impedito o re-

curso à Sé apostolica, se devolve aos bispos a faculdade de dispensar nos impe-

diinentos publicos do matrimonio, e de piover espiritualmente em todos os mais

casos reservados ao papa, lodas as vezes que assim o pedir a publica e urgente

necessidade dos subditos. Offerecida aos senhores bispos de Portugal. Por An-
tonio Pereira de Figueiredo. Lisboa. 1700. 1." e 2.* editilo ; 1 7<»1), 3.», in-4.°

V. no Diccionario bildiographico, tomo i, pag. 228, n.° 1:240".

49. Deducalo chronologica e anahjtica. (Em Ires partes.) Lisboa, 1767-1 768.

— Ila duas ediróes, urna em fol . .1 lomos; e outra em 8.°, o lomos.— Saiu em
nome ri > dr. José de Seabra da Silva, mas parece averiguado quo foi obra ex-

elusiva do marquez de Pombal para dar uni dos mais fundos golpes na compa-
nhia deuomiuaria de Jesus, cuja preponderancia em Portugal era inteiramente

contraria aos interesse* da corca.

O illustre auctor di Misturici politica e militar, cit., atlribuindo ainda este

traballio a José ile Seabra, narecc-me que incorrei! em um fugano.

Està obra foi traduziria em varios iriiomas. e para a applaudir, ou refutar,

apparecerain ante* e depois aigumas obras em francez e italiano. 0 proprio

marquez. seguitilo consta, de accordo coni o ministro portuguez em Homa,
1). Francisco rie Almada, mandou imprimir aigumas riessas obras naquella capital

e numa typographia que o diplomata portuguez eslabeleeera em casa dependente

«la legalo porlugueza, dando a direccào desse» trabalbos a Nicolau Pagliai ini

50. Oracùo gratulatoria pelas melhoras do sr. comic de Oeiras, Sebastifio

José de Carvalbo e Mello, pelo padre Antonio José Palma... publicada poi*

Dingo José de Oliveira Ferrei ra e Cunba, auditor da arlilbaria da córte, etc.

Lislioa, na ofticina de José da Silva Nazareth, m dcc.lxviii. 12.° de ;J9 pag.

51. Prisons du marqttis de Pomhal, ministre du Poriugni. Journal de 1159 <\

1T!1. P.-rc Auguste Cara> on. Paris, 1868. 8.°

52. Nachricht von den Portugieshchen Hofe, etc. Francfort, 1768. 8.°

Contém notas acerca da córte porlugueza e da administracào do marquez
de Pombal. Sao extractos de cartas escriptas por um inglez.

53. Demonstramo tipologica, canonica e hìstoricn do diretto dos metropolita-

nos de Portuari para conlirmar e mandar sagrar os bispos sullYaganeos nomeados
por sua mageslade. Por Antonio Pereira de Figueiredo. Lisboa, 1769. 4.°— Ha
outra ediriio de Veneza, 1771.— Tanto a respeito desta obra, conio da Tenta-
fica theologica (n.u 4S, acima), veja o "Catalogo das obras do padre Figueiredo».
e o Diccionario bibliographico, de Innocencio, tomo i, pag. 229.

54. Colleccào das leis promulgadas e sentencas profendas nos casos da infame
pastoral do bispo de Coimbra D. Miguel da Annuneiarào, dasseilasdos Jacobeos
e Sigdlistas, que por occasiào della se descobriram neste n ino de Porlugal, eie.

Lisboa, 1769. 8 ° gr. —V. lauibem o «Compendio historico dos facto* do sigillis-

mo», eie.

55. Comnendio historico do estado da universidade de Coimbra, no tempo
•la invasilo aos denominados jesuilas. e dos estragos feitos nas sciencias e nos
professore* e directores que a regiam, pelas machinagóes e publieacoVs dos no-
vos cstatutos por elles fabricados. Lisboa, 1772.— Ila duas edicòes, urna em fol.

e outra em 8.°— Tinha sido encarregada esla obra à junla da providencia li Ite -

raria, crcada em 1770; mas a sua redaec.lo parece que foi somente de D. Fran-
cisco de Lemos, depois bispo de Coimbra, e de seu irmào o juiz Azeredo Cou-
tinho.
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56. Compendio do que passou na còl le de Roma depois da chegada do correio

extraordinario que levou os despaclios relativos a abertura da communicarao
com o remo, e dominios de Porlugal, e do Iribunal da Nuncialura na córte"de
Lisboa (Armas nontilicias). Lisboa na regia oflicina lypographiea. Anno mdcclxx.
Coni licenca da Real Mesa Censoria. 8.° gr. de 26 pag.

De pag. 17 em deante vem a — Relacùo das sagi'adas fttnccSes e festa* pu-
blicas que se celebraram cm Roma nos dias 24 e 25 de setembro de 1770 —
pelo reslabelecimento das relacóes interrompidas durante 7 annos com a córte

pontificia. 4

57. Alcuni documenti inediti publicati da Prospero Peragallo. — Este apre-
ciavel escriptor italiano, que tetn o seu nome no Dizionario bibliographico, pelo

que Portugal litterario Ihe deve, publicou em Genova, no opusculo citado, urna

carta muito lisonjeira do Papa Clemente XIV ao Marquez de rombai, sob a data

de 1771 ; e oulia de Jacopo Fasciolali, dalada de 1706, acerca de ser convidado
o professor doulor Antonio Dalla Bella para lente de physica experimental na
Universidade de Coimbra que o Maiquez leformàra, corno se sabe, Jouvando o
Rei pela escoi ba de tao douto varào.

0 Papa Clemente XIV tinha vebemente desejo de vir a Lisboa nessa epoca
(marco 1771) e assim o communicara antes amavelmenle ao mesmo estadisla.

58. Hslatutos da univcrsidade de Coimbra, compilados debaixo da immediata
e suprema inspeceao d'el-rei D. José I. N'osso Senbor, pela junta de providencia

lilterana creada pelo mesmo senhor para a restauralo das sciencias e artes li-

beraes nestes reinos e todos os seus dominios. Ultimamente roborados por Sua
Magestade na sua lei de 28 de agosto deste presente anno. Lisboa, 1772.— Ila

duas edicóes, urna in-4.°, e outio in-8.°, 3 lomos.

59. Ao illustrissimo e excelientissimo senhor Marquez de Pombal, do conselho
de Estado, plenipotenciario e logar lenente de El-Rei, dosso senbor, na nova
fundacao da Universidade de Coimbra. Ode pela gloriosa Revolucao das sciencias

e artes em Portugal, eie. em 13 de maio de 1773.

Està de pag. 13 a 31 no folbeto intitulado Qualro odes de Joào Antonio Bc-
zeì-ra de Lima, impresso em Coimbra na officina da Universidade no anno 1773.

Comeca :

Nao tenho, nSo, a vox altisonante,

Com que o grego eloquente

Do ptito fulgurante

Raios vibrava, com que a patria gente

De tal sorte accendia,

Que os inimigos a abrazar corria.

E acaba

:

Formai varoens, porquem da Lisia o nome
Honrado o suslente,

Ou as victorias some,

Ou os estranbos illustrar intente,

Taes, corno os que brilh.irao,

Quando instruirào, quando conquislàrSo.

Està ode lem muitas e curiosas notas hisloricas e geneaìogicas.

Filinto Elysio n&o gostava d'eslc poeta e lastimava-se pelas suas odes.
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60. Instrurcòes com que EIRei D. José I mandou passar ao Estado da In-

dia o governoulor e capitao general e o Arcebispo primaz do Oriente no anno de

1774. Putdicadas e annotadas por Claudio Lagrange Monteiro de Barbuda, ctc.

Pangim. Na lyp. Nacional. 1841. 4."

Està edieSo é pouco vulgar. 0 seu contendo ó importante conhecer-se pela

affirmafio dos direitos do Beai Padroado no Oriente; e porque é ahi patente o

modo corno o rnarquez de Pornbal queria que se reformasse e desenvolvesse a

ad ministrarlo na India portugueza, beneficiando aquelles povos tao afTastados da
roetropole e Uo alheios aos beneficios da eivilisacao corno jà poderiam conce-

der-se-lhes naquelles tempos. Na introducalo, Lagrange refere-sea muitos outros

servicos prestados pelo illustre ministro e ao que Ihe deveu a patria por occasiio

do terremoto em 1/55 e escreve (pag. in) :

«É na luta desigual do homem com a natureza, que mais assom-

bra urna extraordinaria fortaleza de animo, que medila, resolve, exe-

cuta e salva, emquanto o resto dos bomens geinem prostrados ou fogem
espavoridos. No meio da afllin ao geral o forte Pombal era um ente

privilegiado e tutelar, a queni o perigo nflo esmoreceu; e foge a lodos

os calculos o bem que fez ao seu paiz e a particulares nesta crise me-
inoravel!»

61. Concilo real ao. . . rnarquez de Pombal, por Joaquira Fortunato de Val-

ladares Gamboa. Lisboa, 1775. 4.°

62. Dia (0) das tres inauguracOes. Breve discurso sobre a regia funccJo do
dia 6 de junho de 1775, dirigido aó. . . eonde de Oeiras, por Antonio Pereira de

Figoeiredo, 1773. Fol.

63. Histoire de la ehute de$ jhuites au 18* siècle, par le comte Alexis de

Saint-Priest, pair de Franee.

64. Parallelo de Augusto Cesar e de F). José o Magnanimo, rei de Portugal,

por Antonio Pereira de Figueiredo. i/75. Fol.

65. Ragionamento clte contiene l'elogio di sua eccellenza il signor Marchese di

Pomèri. Tradotto del francese in italiano. Napoli, 1776.

66. Memorias historicas do ministerio do pulpito. Por um religioso da ordem
terceira de S. Francisco. Lisboa, 1776. Fol. — V. està e outras obras bistorico-

litterarias de fr. Manuel do Cenaculo, bispo de Beja e arcebispo de Evora, etc.

67. Relacao geral do estado da Unicersidnde de Coimbra desde o principio da
nota reforma ale o mez de setembiv de 1777 para ser presente à Rainha Nossa
Stnhora pelo seu ministro e secretano de estado da reparlicSo dos negocios do
reino, o ili.*0 e ex. 010 sr. vjsconde de Villa Nova de Lerveira, dada pelo bispo
de Zenopole e coadjutor e futuro successor do bispado de Coimbra e actual re •

formador e reitor da mesma universidade. 4.° pag. 1 a 168.

Està relacao foi pubi icada com a nova serie da Historia e memorias da Aca-
dmia real das sciencias de Lisboa, classe de sciencias moraes, politica* e bellas

lelras, tomo vii, parte i, voi. li da colleccao:

Vem antecedida de urna memoria por Theophilo Braga «oh o titulo: Dcm
Francisco de Lemos e a reforma da universidade de Coimbra, para servir de *in-

troduccào à RelacSo do estado da Universidade de Coimbra», acima olada.
Pag. i a xlii.

Era a primeira vez que se dava ao prelo a Relacao do bispo reitor reforma-
dor D. Francisco de Lemos, pois se julgava perdida. As diligencias mais bem di-
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rigidas tinham siilo infructiferas para descobrir essa obra da maior importancia,
attendendo A cooperarlo vadosissima quo esse illustre prelado dera a obra gran-
diosa do marquez de Poni bai na reforma dos estudos. () dr. Theopliilo Braga
explica o modo corno obteve o precioso manuscripto na sua indicada introduc-

cao, a pag. v, deste modo :

«. . .nas descoberlas historicas lia sempre urna boa parte devidaao
acaso.

«Acabaramos de publicar o primeiio volume da ìlistoria da Vnì-
cersidade de Coimbra, por urna bonrosa auclorizacào e expensas da
Academia Heal das ttciencias, quando uni exemplar dessa obra foi

apresentado na exposifào du.s livros juridicos no quinquagenario da
instiluicao da Ordem dos Advogados do Hio de Janeiro. 0 li vro, embora
mediocremente escripto segundo os nossos mesquinbos recursos, leve a
consagrayao de provocar interesse pelo assumpto; uni norluguez illus-

tre, residente no Hio de Janeiro, o sr. Francisco Hamos Paz, governador
do banco do Brazil, lembrou-se de que possuia um livro manuscripto
referente à Universidadc de Coimbra, que comprerà em urna livraria. e
em urna viagem a Europa, ao passar por Lisboa, teve a amanilidade
incornparavel de me procurar para mostrar o precioso codice. A simplex
vista do livro revelou-me logo a sua extraordiuaria importancia : «/?<•-

larùo gemi do estado da Universidadc*, etc. 0 livro està encadernado
em màrroquim vernicino, dourado a ferros, com as armas reaes, e tendo
HO pagina*, na letra que entào se ebamava de secretoria.

• Encareci, conio devia, ao sr. Francisco Bamos Paz o valor do
tbesouro que me apresentava, e que me conlìou para esaminar e tirar

apontameutos, emquanlo ia passar alguns mezes em Paris. Heeeando
poivm que uni tal monumento viesse a perder-se de vista, esle Itene-

merito patriota declarou-me que lencionava offerecel o ao archivo da
Universidade de Coimbra, para ahi ficar corno um dos mais valiosos

tilulos da època da sua reforma. Aduiirando este alto desinteresse, pro-

puz Ine que, para maior conveniencia dos estudos bistoricos e pedago-
gicos, seria boni fazer urna communicacào a Academia Heal das Scien-

cias sobre um tao precioso achado, e que sendo votado que se imprimisse
este documento nas suas Memorias lilterarias, seria depois o manus-
cripto entregue a Univeoidade de Coimbra, ticando assim o documento
ao a Ica nce de todos os estudiosos.

• 0 sr. Hamos Paz accedeu promptamente com a sua clara intelli-

gencia e amor civico, e em sessao da assembleia geral da Academia foi

votado unanimemente que se imprimisse nas suas Memorias a Relarao
de D. Francisco de Lemos. . . •

Na sua Uistoria da Universidadc de Coimbra, tomo ni (1700 a 1800), o
dr. Theopliilo Braga faz referenza a esle honroso facto (pag. 574 e 575) e trans-

creve o que deixamos copiado acima. Al accrescenta: «Urna vez impresso, deu
logo cnlrada no archivo da Universidadc o manuscripto authenlico, e por carta

do actual reitor. dr. Antonio Augusto da Costa Simóes, soubemos que agradecera
oflìcialmenle para o Hio de Janeiro, ao sr. Hamos Paz, a generosa e patriotica

offerta».

68. Obras poeticas contra o grande heroe marquez de Pqmbal, secretano de
estado que foi em Portugal, por desgraca dos portuguezes.— E copia de 1777 for-

mando uni volume de 744 pag. in. 4.°

69. Historia jterseaitionix sociclalis Jesu in Lusitania, em Muri* «Journal ftir

Kunstgeschichte und zur allgemeinen Lilteralur». .Xuremberg, 1780.

V
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70 Lettres écrites de Portugal sur l'èlat ancien et actuel de ce royaume. Tra-

duites de l'Anglais. Suivies du porlrait hislorique de M. le marquis de Pombal. A
Londres, 1780. 8« de 72 pag.

71. Mèmoires de Sébastien Joseph de Carvalho e Mello, conile d'Oeyras, eie.

Traduites de l'italien. Lyon, 1784. 4 tomos, 8.°

72. Gedinks eriften van den Marquis de Pombal. Te Amsterdam, 1784.

73 Discourt poliliques, historiques et critiques, sur quelques gouvernemens de

l'Europe, par M. le Conile d'Albon, des Académies de Lyon, Home, eie. et de»

Sociélés de Florence, Zurich, eie. Londres (seni indicacAo typographica), 1785.
8" gr. 3 tomos. Com o retrato do marquez de Pombal.

No tomo ni veni uni Discours sur le Portugal, de pag. 137 a pag. 20i, em
que o auctor trata do marquez de Pombal, louvando-o em parte pela energia da

sua administracao, mas tambem nilo o poupa a censuras que julga merecidas. A
pag. 138 dà-o corno nascido em Coimbra d'une famille peu illustre, mais noble;

inexaclidào, corno oulras do mesmo auctor, acerca de escriplores portuguezes, os

quaes alias nào Ihe eram estranlios.

74. AneaUloti del ministero di Sei astiano Giuseppe Carvalho, conte di Oeyras.

Marchese di Pombal, sotto il regno di Giuseppo I He di Portogalle. Per servire di

supplemento alla vita del medesimo. 1787. (Sem logar de iropressao). 8.° 2 tomos
de 297 e 251 pag.

75. Vie du Marquis de Pombal par le baron Edouard de Septenville, Bru-
xelles, 8.°

70. Geschichte der Jesuiten in Portugal under der Verualtung des marquis von

Pombal. Nuremberg, 1787-1789. 2 tomos.

77 Memoria das principaes providencias que se deram no terremoto que pa-
ileceu a córte de Lisboa no anno de J755, etc.—A respeito desta e deoutras obras

publicadas a proposito da espantosa calastrophe veja-se o que deixei no tomo
anlerior do Dice, de pag. 246 a pag. 256.

78. Orarào gratulatoria ao... Marquez de Pomltal, em agradecimento aos

beneficios recebidos. Por Joaquim José de miranda Hebello. Lisboa, 1773. 4.°

79. Hespasta apologetica do poema intitulado -O Uruguay» de José Basilio

da Garnrt. Lugano, 1786.— Saiu anonyma està obra, mas é uVvida a algurn je-

suila, pela calorosa defensa de seus aclos no tempo do marquez de Pombal. En-
cerra. por isso, informaedes inleressanles daquella època.

80. Voyage en Portugal, et particulièrement <ì Lishonne, ou Tableau inorai,

rivil, politiquej physique et rèligieux de cetlc capitale, eie. Paris, 1798. 8.°

81. Voyage du ci-detant due du Chatelet en Portugal, oà se trouvent des dè-

tails intèressants sur ce Royaume, ses habitants, ses colonies, sur la cour et M. de

Pombal, etc. Paris, 1798.

Na obra Portugal e os estrangeiros, de M. Bernardes Branco, tomo i, de pajj.

248 a 252, enconlra-se urna versao do livro de Chatelet àeerca do Marquez de

Pombal.

Dizem que o verdadeiro auctor desta viagem foi o barào de Comartin-
Desoteux. que tambem escreveu a da Administration do mesmo Marquez, que ficou

jà mencionada no lomo vii desto Dice.
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82. Trarels in Portugal, etc. Por Murphy. Londre*, 179n. Fol.

Nesta obra, a proporlo ila sua \isita a Porlugal, o auelor cita a adminis-
traciio do marquez ue l'onibal quando trata do servilo da alfandega do Porto.

83. Xotas sobre Portmjnl, por C. J. Ruders (que foi capellào da legalo da
Suecia <mii Lisboa de 1798 a 1802).

Ksta o» ra, escripla sob a forma epistolar. foi traduzida em allem5o. Alguns
trecbos appareceram vertidos ein purtuguez no Diario de noticnis. Coni o
n.° l 'i : itl.'l de 2 de abril 1906 veiu urna caria, datada de 30 de marco 1799, em
que se refere a administracao do Marquez de Pombal e à sua vida. Alti se lé :

«Muitas das suas leis uteis e sabias foram na verdade revogadas
depois da sua qmda ; mas o gran de inslruccflo que elle preparou, a
diroccio quo imprimiu à maneira de pensar e aos coslumes, as modifi-

cacele» que determinou no caracler nacional, diflicilmente poderio obli-

terar-se».

81. Descriprào anaìylica da exerurào da estatva equestre, erigida em Lisboa
a gloria do seulior rei fidelissimo 1>. Jose I, com algumas rcflexóes e notas in-

struclivas, para os mancebos porluguezes applicados a esculptuia ; e coni varias

estampas que mostrini os desenhns quo serviram de exemplares, eie, por Joa-

quirn Maebado de Castro. Lisboa, 1810. 4.°— V. a respeilo da inaugurarlo da
estatua equestre, n.0' 446, 450, 453, na liiblioqrophia h istoriai, do sr. conselheiro

J. C. de Figauiere. — Alérn d'isso, noie-se que quasi todos os poetas daquella

epoca, dedicados ao Marquez de Pombal, uu enthusiasmados pelo exito da obra
de Maebado de Caslro, Ines dedicaram poesias e é longa a serie de papeis poe-
ticos avulsamente publicados na occasiào das feslas da dita inauguralo; e todos

nada vulgares.

83. Memoria sobre a estatini equestre do senhor rei D. José /, por Joaquiin

Maebado de Castro.— V. Jornat ae Cuimbra n.M xi e xu, de 1812.

86. Elogio historico do. . . Ricardo Ratjmundo Nogueira, etc., por José Agos-
tinbo de Macedo.— Neste elogio o padre José Agostinbo referiu-se, em pbiase
elogiosa, ao marquez de Pombal, por causa da reforma da L'niversidade, e es-

creveu que «no seu coneeito, por esse facto se elevava ao maior grau de per-
feicio».

V. o numero seguinte.

87. Conimlirirense (0), n.° 3:982, de 20 de outubro de 1885.— Vem neste
numi ro reproduzido um treebo do Elogio de Ricardo Raymundo Nogtteira, publi-

cado em 1827 pelo padre José Agoslinho de Macedo, em que este celebrado

orador e esrriptor apreeia os servioos do Marquez de Pombal em favor da re-

forma da instruccio publica em Porlugal, especializando os que provinham dos
estudos scienlilicos da universidade de Coimbra, e escreve :

-Quiz o marquez de Pombal, corno tao amante e tao promovedor
da gloria da nacio, que tanto deve a seus cuidados, e a tanto subin
por sua politica, dar ao marechal generai conde reinante de Scham-
bourg Lippe um espectaculo luterano, que elle pudesse annunciar com
assombro a todos os btteratos da mui eulta Allemanba, e com que po»
deriarn formar urna adequada ideia do estado das artes e das sciencias

em Porlugal; escolbeu-se o mancebo Ricardo Raymundo Nogueira para
ser condecorado com a laurea douloral, e fazer na presenta d'aqaelle

-
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principe e general e de innunieravel concurso aquelles actos, e passar

por aquelles publicos e assustndores exames que precederli aquella ho-

norifica condecora<;ào
;

seni oulros preparos e oulras dispusicòes, quo
as que podia dar o curto espaco de quatorze horas».

88. Lives o( Cardinal Alberoni, the Duse o( Iìinperda, and Marquis of Pom-
bal, etc. Bi George Moore. London. 1814, 8/>— Està biographia tem bastanles

erros.

89. Canto ao marquez de Pombaì, por José Basilio da Gama.— V. Parnaso
brasileiro, Kio de Janeiro, 1829-1830.

90. Colleccào das lei*, decretos e aliarti*, que comprchcnde o feliz reinado

d'el-rei fiddissimo D. Jo«é I, etc. Lisboa, 1751-1780.— Estas eolleccòes, feitas

principalmente por amadores. foram depois substiluidascom muita vanta geni pela

Colleccào de legislacào de À. Delgado da Silva. Lisboa, 1825-1847.

(Comprehende todos os docuineutos ofliciaes desde 1750.)

91. Lives of the moti eminent foreign stalesmen (Pombal's memoirs, etc.)

London, 1832. 5 tomos.

Està obra Irata do marquez de Rombai e de oulros eminenles estadistas,

comò os duques de Lerma, duque de Ossuna, conde de Olivares e outros.

92. Marquez (0) de Pombal ou vinte annos da sua administracào. Por Cesar

Perini. Drama bistonco em 4 actos. Lisboa, 1812.

93. Pombal und die jesuiten. Hanover, 1845*.

94. Administracào (A) de Sebosiiuo José de Carvalho e Hello, eonde de Oei-

ras, etc. Trad. do francez por Luis Innocenzo de Pontes Athaide e Azevedo.

Segunda edieao. Lisboa, na typ. de L. C. da Cunha, 1848. 8.° 4 lomos. Com
xxxi?-235, 264, 228 e 195 pag., afora as dos indices. Com Juas estampas no
tomo i, cinco em o tomo u e urna no rv.

A !.• edicao, em francez, é de 1780.

95. Marquis (Le) de Pombal. Par C. Roberto. Paris, 1860. 8.°

96. Parallèle entre le marquis de Pombal et le baron Haussmann. Par Julcs

Un, avocat. Paris, 1869. 4." de 356 pag. Com retrato.

97. Revue des deux mondes. Paris, 1870.— Contém um estudo dcerca do
Marquez de Pombal, par Michel Chevalier.

98. Marquis (The) of Pombal by the Conde da Camola. Second edition.

London, 1871. 8.° gr. - festa edicSo diflerenca-se da primeira, mas é igual nos
elogios ao biographado, com os quaes a critica severa nao se conforma.

99. Administracào do marquez de Pombal. Sexta epoca no «desumo da his-

toria de Portugal», eie, de Chatelain. Trad. por A. V. de C. e Sousa. 1836,

pag. 268.

100. Reinado de D. José I.— No «Archivo popular», n." 27 e 29, tomo iv,

1840.

101. Leituras popuJares ou livro de um democrata, por Alvaro Rodrigues de
Azevedo. Coi rubra, 1842. 12.°
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Veem nesla obra tres eapitulos sol» o Ululo : As cimai do marquez de Poni

bai.

102. Marquez (0) de Pombal reformando a Uuiversidade de Coimbra. Paris,

1842. Com urna est. — Na Coieria pittoresca da lustoria portugueza, pag. 217.

103. Questuo (A) da bastardia na sitcressuo dos morqados, eie. Braga, 18 \ \.

\.°—Do fai loculo bacliarel Manuel Joaquim Nunes do Abreu Bocba e Óuadros.
homem superiormente erudito e beni conceituado entro os jurisconsultos, tenho
eu urna muito rara allogarlo, ja citada no Dice, tomo vi, pag. 20 (n.° 807), quo
nà*o se pode dizer que fosso esaipta, ha mais de meio seculo, para lisonjear <»

rnarquoz de Pombal ou para estimular os que, depois de passados quarenta an-
nos, iniciaram a celebrarlo do seu centenario. Cabe noslo logar, porque o es-

criplo nào sera conbecido e o auetor nào pode ja ser aprociado pelo seu grande
valor scientifico ein malerias do durilo publico, doixar o Irecbo ero quo elle, a

proposito de urna queslio de bastardia, diz do illustre ministro de D. José o se-

guinte (pag. 12, nota C).

0 auctor pedira einproslada a um amigo a obra L'Admin istration de Sé-

battien Joseph de Carvalho et Mcllo, Conde d'Oeiras, Marquis de Pombal, eie, im-
pressa em Amsterdam, e escreve :

«Està obra, de quo, por nos forrar ao ocio em nossa t;uinla da
Torio do Cardozo, lizemos um exlracto quando ba annos no ia confìou

o excollente amigo José Borges Pacheco Pereira Vieira da Maia Pi-

mentel, F. d i C. H. e Senbor do Morgado do Eulias, conlóm os mais
luminosos priucipios da sciencia do eslado, que tào eminentemente
possuiu e desonvolveu na reforma dos esludos e da legislacào o grande,

o incomparavel ministro, que a Provideneia deparou a um dos nossos
mais folizes monarebas, «lalvez o mais penetrante e allumiado do seu

tempo, c cujas lois inslructivas das razóes e dos fui!*, que as dictaram.
podo dizer-se quo ellas sio antes vivas exbortacóes do uni pao a seus

tilljos, do que ordens absolutas do um imperante a seus va*sallos>, con-
forme o eloquente sentir do doutor Fr. Joaquini de Santa Clara (depois

arcebispo do Kvora) na oraeao funebre d'aquello euja lembranca vi vera

ainda além dos tonemolos e revolucóes dos bomens, que anii]uilaram

os grandiosos monumenlos coni que o seu elevado genio onnobreceu a

Patria e fez glorioso o reinado do seu augusto soberano».

lOi. Portinai pittoresco ou descripcào historica deste remo. Por M. F. Denis.

Publicado por urna sociedade. Lisboa, 1846-1817. 8.° do 4 tornos. — No tomo in

depara-se-nos urna noticia acerca do reinado de D. José I e da administracao do
marquez de Pombal.

105, Carta apologetica ao marquez de Lavradio.—É do marquez de Pombal,
nelo do illustre ministro, em defensa do s<>u avó, e foi inserta no jornal «0 ca-

ttolico* do 1853.
— Nesse periodico, crii quo escreveram os fallecidos D. JosO de Almada e

Lencastre, dr. (ìomes do Abreu e o marquez de Lavradio, publicou o fallecido

marquez, neto do egregio estadista, urna extensa carta, que occupa nào menosde
18 columnas do dito numero, e è resposla a urna serio de artigos quo o ultimo

dos escriptores mencionados pubi i cara sobre, e em defensa, dos jesuilas. e contra

os actos do ministro d'EI-rei 1). José.

0 marquez, defendendo a memoria de seu bisavó, diz que «a extinccao (dos

jesuilas) foi urna medida geral em quasi loda a Europa, abracada e sanccionada
nos proprios estados ponlilìcios; quo se bouve erro, nào só da parie do sr. Rei

D. José, do saudosissima memoria para lodos que teein sangue poituguez nas
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veias, mas de quasi todas as córles, entrando a de Roma ; que, aleni disso, nos

governos monarchicos absoliitos a responsabilidade dos aclos governalivos eslà

no chefe de eslado e nao nos seus ministros. . Accresc.tnlando : «que o Marquez
de PombaI nunca esleve ein hannonia coni 03 pseudo-philosophos (comò thes

chama o auctor da carta)
;
que 0 motivo principal foram os principici que tinha. .

.

de verdadeira religi.to, ein que tinha sentiuieutos tao bons, conio b>Ilos aquelles

que se prezam ile os ter, e que faziam com que de modo nenhum pudesse ter

contacto com similtiantes liomens*.

0 auctor da carta diz que podia provar, coni documentos que possuia, que
0 primeirò ministro, seu bisavfl. a< alava a religiào do Estado. «pie convivera

com muitos religiosos de bons so-ilimentos, (|ue muitos dos aelos attribuidos a

elle eram determinados pelo Rei, seni que se Ihe désse conhecimento ; e por ul-

timo, que os principios religiosos e de moral do illustre ministro ostavano bem
expressos no que escrevera na introducalo do primeiro tomo do morgado de
Oeiras.

Desta introdueeao dou urna copia adeante.

106. Le Portugal et la maùon de Uragance. par A. A. Teixeira de Vascon-
cellos. Pari?, 1859. 8.° gr.— É 0 tomo 1 e unico, de urna serie inMulada Lei

rontemporains portuqais, espagnnls et brésihens.— V. pag. 28, 50, 70, 105, 107,

254 a 258, 335*. 383, 392, 454, 600 a 1508, e outros lugares ein que o auctor

éesta obra exalta os merecimentos do marquez de PombaI corno politico e re-

formador.

107. Elogio historico de José de Scabra da Silra, pelo marquez de Rezende.
Lisboa, 1861. 4.°

108. A inauguralo da estatua equestre. Comedia-drama, originai de Joa-

quim da Costa Cascaes. Lisboa, 1862.

Creio que nao foi impressa, nem cbegou a ser representada. Por urna decla-

racio inserta no Jornul do commercio daquella epoca soube-sc que nenhuma
impresa theatral a pudera representar p»las diflìculdades em a levar a scena e

pelas extraordinarias despesas que occasionaria, segundo os justos desejos do
auctor. Nesta comedia (laveria muito que esludar da època pombalina, attendendo
ao esmero e à consciencia coni que o auctor acabava as suas obras.

109. tintoria do reinado de El-liei D. José e da administracao do Marquez
àe PombaI, etc. por Simao José da Luz Soriano. Lisboa, na typ. Uni versai de
Thomas Quintino Anlunes, 1867. 8.° gr. 2 tomos.

HO. Memoria» de frei Joùo de S. Joseph Queiroz, bispo do GramParà. Pu-
Micadas e annotadas pelo sr. Camillo Castello Branco. Porto, 1868. 8.° de 214
pag. e urna de indice.

111. Respósta ao sr. S ;mào Jost- da Luz Soriano àcerca de Jose de Seabra
da Silva, por seu mdo Antonio Coutinho Pereira de Seabra e Sousa. Lisboa, na
>mp. Nacional, 8.° gr.

MI Apontamentos para a bistorta contemporanea, por Joaquiin Martins
'le Carvalho. Coimbra, 1H68. 8.°— V. «Segando epoca, desde a reforma da uni-
versidade pelo Marquez de PombaI até 0 corrente anno.. Pag. 3'»o a 364.

113. Biof/raphia do Marquez de PombaI. — V. Universo illustrado, pittoresco

t monumentai, n.°* 10 a 14. Rio de Janeiro, 1858.
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114. Histoiia da instruccào popidar em Porlugal, por D. Antonio da Costa.

Lisboa, 8.»

ilo. Marquez de Pombal, Sebasliào José de Carvalho e Me Ilo.— Y. no res-

peclivo numero da Biblioteca populur, do editor Lucas. Lisboa.

116. Prisòes (As) da Junqueira durante o mimsterio do marquez de Pombal,

escriplos ali mesmo polo marquez de Alorna, urna das suas victimas. Publica-

das. . . pelo patire Jose de Sousa Amado. Lisboa, 1857.— Tem duas edicfles.

117. Cicilisador, semanario de inslruceao e recreio. Porto.— Ern o n." 21
de 7 de julho de 1800 veem Apontamento* para a bistorta do marquez de Pombal,
indicando-se que foram exlrabidos de uni manu seripio inedito.

118 Carta* de Mr. Goubier acerca da reforma da universidade em 1772.

Sà"o datadas de Goimbra e enderecadas ao conde de Oeiras, fillio do marquez de

Pombal. — A primeira, traduzida do francez, saiu no Conimbricense n.° 2:261, de

30 de marco de 1809.

119. Carta inedita do marquez de Pombal a seu primo Joaquim de Mello

Povoas, quando fui nomeado capilào general do Marauhao.— Saiu no lirasilhis-

torico do dr. Mello Moracs, tomo i, n.° 4.1.

Ha outras pecas ineditas, que sairam a lume por occasiao do centenario

pomb.ilino em 1881— V. o Diario de noticias de maio daquelle aano.

V. igualmenle o Conimbricense do mesino anno.

110. Conimbricense.— Nesle periodico, dirigido pelo benemerito e erudito

jorna'ista Joaquim Martins de Carvalbo, eneonlram-se muitos doeumenlos sobre,

e do marquez de Pombal. Em 1882 comecou a insercio de umas cartas origi-

naes e ineditas do illustre esladista.

121. Histoire réliqieuse, polilique et littémire de la compagnie de Jesus, par
Ciétineau-Joly. Paris, 1859. 8.°

122. Marquis (Le) de Pombal. Esquisse de sa vie publique. Por Francisco

Luis Gomes. Lisbonne, imp. Franco -portugai se, 1869. 8.° gr. — V. a este respeito o
que escreveu lnnoceucio no Dice, tomo ix, pag. ."127, notando aigumas inexacti-

dóes que se encerram nessa obra do illustre parlamentar e escriptor indiano, ià

fallecido. Consta que no Hio de Janeiro appareceu a seguitile versSo, que ainda
nSo pude ver.

1S3. Marquez (0) de Pombal. Traducono por Alexandre Forles. 8 ° 1870.

124. Estudos crttico philosophicos, pelo dr. Manuel Emygdio Garcia. Goim-
bra. 1869. 8.° gr.— 0 nrimeiro destes estudos Irata do marquez de Pomlal, da
sua sciencia, syslema de admiuistraeflo, etc. Houve nova edicSo, adeante in-

dicada.

125. Historia dos estabelecimentos scientificos, litterarios e artisticos de Por*
tuqal, etc. Por José Silvestre Ribeiro. Lisboa, na typ. da Academia real das
sciencias. 8.° gr. 1871-1872.

0 tomo i, corno indiquei neste Dice., tomo xm, pag. 217, comprehende a

administracao do marquez de Pombal, na parte referente à instruccào publiea,

pois vae ale ao anno 1777.
' No tomo a ainda su eirontram esclarecimentos e extractos relati vos a re-

forma da Universidade de Coimbra e faclos occorridos no reinado da Ratnha
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D. Maria I sobre assumptos de instruc^io publica, depois do desterro do mar-
quez e da sua morte.

120. Memorias do marquez de Pomhal, contendo estrado* dos seus escriptos e

da correspomlencia diplomatica inedita ecisUnte em difjfercntes seereturias de et-

tado, por John Simili (conde da Camola), segretario privado do mareebal Sai*

danba. Traduzido por J. M. da Fonseca e Castro. Lisboa, livraria editerà de A.

M. Pereira, 1872. Coni relralo. \

Està versao é feita pela 1.» editto das Memoria*, citadas no tomo vii do
Diccionario.

127. Summario de varia historia por José Ribeiro (Juimaraes. Lisboa,

1872-1873. 8.»—V. no tomo i, pag. 96 e 2 il, nota; tomo in, pag. 218 (0 mar-
quez de Pombal e a inquisito) ; lomo v, pag. 156 (Elogio de Manuel da Maia).

128. Historia de Gabriel de Maìagridn, da companhia de Je»us, apostolo do
Brasil no seculo xvm, eie. Pelo p.

e Paulo Mnry. Trad. e prefaciado pelo sr. Ca-
millo Castello Branco. Lisboa, editor Mattbs Moreira & C.*, !87o. 8.° de
xxix-188-2 pag.

120. Historia politica e militar de Portugal desde os fins do seculo xvm até

1814, por José Maria Latino Coelbo. Lisboa, 1874. Tomo i, 8 - gr. de xxx-458
pag. e mais urna de «appendice», innum Cornprehonde a adminislracao do mar-
quez de Pombal até a sua decadencia e morte.

130. Historia de Portugal, publicada peli Empresa litteraria de Lisboa.— V.
o lomo v nor Eduardo Vidal, pag. 211 ale 336, e o tomo vi por Pinbeiro Cbagas,

pag. 5 a 41.

131. Historia de Portugal segundo o plano da de Ferdinand Denis, por urna

soeiedade de homens de letras. Edieào de Pedro Correia da Silva. 18.., 8°,

8 tomos. A parie que se refere, nesta obra, ao marquez de Pombal foi por Pi-

nheiro Cbagas resumida num opusculo publicado em separado.

132. Jesuitas (Os). Romance por. . .— Lisboa. Està composito, mie saiu

primeiramente em trechos na Estrella d'Alva, é attribuida a Alfredo de Oliveira

Pires, ja fallecido.

133. Jesuitas de sotaina, no livro Historia e historias de M. Lobo de Bu-
Ihóes. Lisboa, livraria editora de Ferreirn, 1878. — Tem um capitulo dedieado à

expulsSo do nuncio Acciajuoli e do audilor da nuncialura Testa e ao restabele-

eimento das relacòes da curia romana coni Portugal.

134. Recorda^Oes do marquez de Pombal. — V. no livro Realidades e phanta-
siat do visconde de Benalcanror, pag. 63.

135. Apontamentos para a historia de alguns Cresos... pelo visconde de
Sanches de Baena.— Folhetim inserto no Diario civilitador, n.° 139, de 1881.

É exlrahido do livro publicado no Rio de Janeiro : aMemoriaa do dislricto dia-

mantino», pelo sr. dr. J. Felicio dos Santos.

136. Resumo de historia litteraria pelo conego doutor Joaquim Caetano Fer-

nanda Pinbeiro. Rio de Janeiro. 8.° gr. 2 tomos. (Editor B. L. Garnier).
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Kste douto escriptor brasileiro, mui erudito e muito apreciado no Bras il e

em Portugal por seus valiosos e conscienciosos estudos bistoricos e lilterarios,

luso-brasileiros, no tomo n desta sua obra escreve dos servicos do marquez de

Pombal .i inslruccao deste modo (pag. 171 e 172) :

«Dispertado o posto pela cultura do espirito entendeu o go%erno
que mio Ihe convinta entrega-Ia a iuiciativa particular, e amestrado
pelo malogro d'Academia da Ilistoria Porlwjueza fìnnou sobre mais
amplas e solidas bases outra a mie deu o titillo d'Academia R^al da»

Sciencias de Lisboa, creada por aecreto de 24 de dezembro de 1779,

tendo por seu primeiro presidente o duque de Latte*, Ciò da rainlia

I). Maria J, e assàz conhccido em quasi lotta a Europa pela illustralo

e nobreza de caracter. De volta de suas viagens envergonbou-se do
estado d'atrazo em que ainda se achavào as letras no seu paiz natal, e

empregou sua bem nierecida inlluencia em liga-lo ao movimento intel-

lectual que se manifestava nos outros paizes da Europa.

«Os sazonados fructos dessa frondosa arvore, que ainda hoje som-
breia a litteratura porlugueza, bem mirradas sertào si o terreno n3o
fosse desbravado. e, em profundos sulcos, semeada fecunda semente.

Heferimo-nos a reforma dos estudos oidenada pelo marquez «le Pom-
bal, que comecando na eseola primaria pousou no secular edificio da

universidade.

«Póde-se com verdade aflìrmar que antes do memorando decreto de

6 de novembro de 1772 illusoria era a instruc^ao dada as classe* po-

pulares, e que as disposicóes que figurào na legislacSo jamais ti nolo
recebido comeco d'execucao, apezar de deficientes. A creacilo da mesa
censoria, dando unidade ao ensino, e transferindo-o da Igreja para o

Eslado, foi um grande passo na via do progresso. Curnpria combater o

monopolio pelo monopolio, e a liberdade d'ensino, alvo das mais ar-

dentes aspiraco?s dos modernos publicistas, era entào absolutamenle
inexequivel, e ale perniciosa.

aAcendendo um pliant em cada escola dissiminada por aldeias e

povoados determinava tambem o ministro que todas as villas possuis-

sem urna cadeira de portuguez e latirn e que nas cidades de mais im-

portancia houvessem aulas de pliilosoplna, rbetorica e grego. Com
esses preliminares preparou-sc para collocar a ebave d'abòbada reer-

guendo do seu lastimoso abatimento a universidade de Coimbra, ago-

nisante nos bracos dos jesuitas. LciSo-se desapaixonadamenle os esla-

tutos, formulados por essa oecasiào, e ver-se-ba que urna grande ideia.

um generoso pensamento, presiditi a sua redaccào. Homens abalisados

em todos os ramos de conhecimento humanos forilo ebamados para
tornar ell'ectivo o plano do marquez de Pombal. À brilbanle pleiade

de nrofessorcs porluguezes, aos Hocbas. aos Maias, aos Anastacios da
Cunlia, aos Stocklers, e outros vierào juntar-se Franzini, Cierra, Van-
delli, Dallabela, e mais alguns que trocaico as delicias de Italia pela

placida e monotona existencia da cidade do Alondego».

Enlre os ineditos do .Marquez de Pombal, divulgados por oecasiilo do seu

centenario, sobresae o da inlroducrao ao tomo i da sua casa, que, por concessilo

especial dos seus herdeiros, saiu enlao no Diano de notictas. de Lisboa. É
interessante porque revela o paterual interesse com que o marquez preparava a

educacàD e o caracter de seu fillio. Transcrevo-o aqui pela imporlancia que se

llie deve ligar.
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Inedito importante pela primeira vez dado a es-
tampa no dia 8 de maio de 1882 no ^Diario do
Noticias». de Lisboa.

(Iiitroclticcùo previa no tomo I do niorgado do Oelras)

Este nobre vinculo na"o deve servir aos seus futures administradores só de
material utilidade, mas tambem de moral documento : Para terern por certo, que
n£o podera ser conservado senSo pelos rnesmos melos com que foi adquirido por
effetto de incessantes applicale** traballio* e perigos da vida. e da honra, por
muitos annos expostos a emulalo, 4 inveja, e à calumnia, ein tantas e IAo cri-

ticas conjuncturas, quantas foram as que referem as historias d'estes ullimos
tempo*.

Aquelles meios. pois, se enlendera serem applicados. Anlepondo-se sempre
o servilo de Deus, do Rey e da Patria a todos os inleresses humanos, e temores
politicos: observando-se dentro da familia aquella fra terna I, e caritativa unià*o,

que ao tnesmo tempo constiluc um dos bens, que fazem a vida mais doce e suave.

(adendo nas materias de conveniencia, corno se fossem invenciveis, rts pessoas
raiseraveis, que se nflo podem defender das oppressóos dos poderosos. Ilespei-

lando e conservando, som lhes augmeutar as pensóes, aos lavradores, que nos
dio o sustento com os continuos trabalhos a que vivem sujeilos na intemperanca
do calor do eslio e do rigor dos frios do inveì no; nao só sem a certeza de que o
sol e a chuva lhes venham nos tempos opportunos ; mas tambem com o perigo

de lhes fica rem inuteis todas as suas incessantes fadigas, se as eslacóes do anno
nio fazem o seu dever. E soccorrendo, emfim, os pobres, nSo com aquellas in-

signiticanles esmolas que se costumam dar a porta com ostentarlo, que só serve

de vangloria para os que as dSo, e de estimulo nos que as recebem para mul-
li plicarem com o seu mau exemplo os vadios ; mas sim empregando os rapazes,

os mancebos, os homens (e até as mulheres que couber no possivel), na agricol-

tura das terras e fazendas, para poderem viver dos seus jomaes, a que sflo for-

cosos acredores; inventando-se obras de gosto, quando jà n3o houvtr as do be-

nelìcio proprio da conservacelo das fazendas, e sobejar dinheiro ocioso; e

soccorrendo se os enfermos, os cegos e os aleijados, que se achem impedidos
para ganharem com as suas propria* inflos o diario sustento, que de justica lhes

ilevem aquelles a quem Deus Nosso Senhor conserva com o beni lemporal da
saude, o da riqueza ou abundancia, com que ao mesmo tempo podem gauhar a
Bemaventuranca se fizerem bom uso desta bencAo da mAo omnipotente.

Para que a minha nJo falte aos meus successores, lhes encarrego e mando
que tenbam sempre na lembranca presentes as poucas rogras d'està introducc&o,
para as observarem, nio só pela honra que devem fazer à sua memoria e a de
seas tios, a quem hà*o de ser perpetuamente obrigados, mas tambem porque de
outra sorte os nfio ajudarà Deus; e provocarlo a jusliea divina aos castigos com
que neste reino se lem visto em menos de meio seculo muitas casas tanto maiorcs
e Unto mais opulenta* do que a nossa, extinctas e aniquiladas, de sorte que em
lireves annos nio bavera* nem ainda a lembranca dos iogares onde existiram os
ilicerces d'ellas.

Para que ao rnesmo tempo possa a minha posteridade comprehenJer e possa
ficar iustruida nas maiores obrigacóes que Ihe deixo de amareni, e de zelarcm o
real servico, e de se empregarem nelle com tudo o que a possibilidade lhes

poder permittir: lhes intimo, nos termos mais serios e mais significantes, que os
"lorpdos seriam nos reinos pernicioso» e insoifriveis, se nfio tivessem dentro em
si dois encargos tao essenciaes e tAo indispensavcis, corno sAo: Primeiro, consti-

tuirem os seus administradores no estado de sustentarem com dignidade, ou os

To«o hi (Hupfl.) 3
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ernpregos poltticos da córte ou as despezas mililares da campanha, conforme as

suas vocacoes e temtramenio. Segundo. ajudarem os seus irmaos segundos e

terceiros que nao teeiii patrimonios para que coni decencia possam habiiitar-se

com os seus estudos e exercicios para os ernpregos da paz e da guerra, e possam
em ambos manter se decorosamente emquanto carerem de faculdades proprias

para se sustentarem a si, e talvez ajudarem a sua familia, tanto quanto na nossa
se (em visto com os dislinctos exenplos, que nella se n£o achariam v'erosimi-

Ihanles, se os seus primogenitos houvessem Iratado com indifferenca e miseria

(contrarias as leys da realeza) os dilos *eus irnuìos s^gundos e terceiros. Porque
neste caso, nem estes podrriam figurar no mundo; n^m aquelles poderiam nelles

achar o amor, e o reconheciinentn, que dieta a razilo; mas sim queixas justas e

naturaes, e escandalos tao justos conio perniciosos.

Emfim, o principio, progresso, augimmto e cstado presente do mesmn nobre
vinculo, provados com evidencia na colleccao em que agora passo tudo o refe-

ndo, no concedo de todos aquelles, que infelizmente nà"o carecerem, ou do uso
de razSo naturai, ou da virtuue de fé para passarem seni reflexSo pelas obras da
Providencia Divina, corno se foram simples acasos do tempo e da fortuna, que
na realidade consiste em urna denominalo chimerica, a qual fica sem ter sigoi-

lìcado, depois que a fabula se acabou no mundo. Silio de Nossa Senbora da

Ajuda, a 3 de agosto de 1768.

0 enbìo director-proprietario do Diario de Notidas, pranteado jornalista

Eduardo Coelbo, depois de transcrever o documento acima, accrescentou-lhe as

seguinles linlias :

• Este documento, que a benevolenza do aclual ebefe da casa nos
deixou trasladar do seu precioso archivo, e que foi lavradopara a pos-

teridade eslando o marquez de Pombal no fastigio do poder, proclama
altamente, quanto a nós, os elevados principios moraes que constituiam

o fundo do seu caracter individuai».

Para apreciar melbor a epoca pombalina e certos actos da adminislracao do
marquez de Pombal e até o seu caracter parlicular com imparcialidade e recti-

dao, indispensaveis em quem tem que deixar para a bistorta paginas serias. em
que nao entrem paixùes, nem predi leccGes de nenhuma especie, é necessario

lancar mào das mais scguras e demoradas investigacóes e de documentos varios

e incontestaveis; por isso cumpre-me indicar uni subsidio precioso, que com-
pretiende innumeraveis notas e esclarecimentos, rolligidos em parte pelo proprio
estadista em sua longa carreira publica. Tal è a «colleccSo pombalina» comprada
pelo governo para a bibliotbeca nacional de Lisboa em 1888 e de que a illustrada

direccà'o deste importantissimo estabelecimento de instruccào mandou logo ela-

borar o catalogo, conliando esse traballio ao zeloso funccionario da mesma biblio-

theca, conservador José Antonio Moni/, o qual comecou em outubro do mencio-
nado anno e o concinni mui acerladamente em fevereiro de 1889.

Foi impresso sob o titulo :

137. Inventario do* manuscriplos (seceflo xm). Colfecfùo pombalina. Lisboa,

Conde de Oeiras

Seba&ltùo Jote de Cartalko e Hello.
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SSo variados os codices e grande numero dellcs eomprehende documentos
para a bistorta de Portugal de seculos anteriores. por isso n&o é facil indicar aos
estudiosos os que se referem especialmente ao eminente estadista, neni haveria

aqui espaco para os registar todos, copiando as notas postas no inventario. Basta
que indique alguns, no meu entender, cujos asMimptos despertam desde logo a

attenevo e a curiosidade de consultar os respectivos codices :

138. Cartas sobre 0 ultimo, e presente estado do Reyno de Portugal. Ver-
tidas do originai inglez. Coni o compendio historico e analitico que dellas fez. .

.

Marquez de Pombal. .

.

Compendio Historico e Analitico do Juizo que tenho formado das 17 cartas

contidas na Colleccflo ettampada no anno de 1777 em Londres, no idioma inglez,

e recebidas ne»la Villa de Pombal nos principio» de Janeiro de 1778. Por Se-

bastiào José de Carvalho e Mello, Marquez de Pombal. V. cod. n.° 42.

139. Dialogo entre dois criados do marquez de Pombal logo que seu amo
partiu para a terra do seu titulo, etc.

A.ljunto urna copia do decreto que demitliu 0 marquez. 1777. V. cod.

n.° 597.

140. Minutai de cartas de Sebastiano José de Carvalho, escriptas de Vienna
de Anstria, a diversas pessoas deerca de varios assumptos, uns particulares, ou-

tros polilicos. V. cod. n.» 603.

IVI. Carta* offici aes e particulares (miscellanea). Tem algumas enderecadas
ao marquez de Pombal, e mire ellas eei lineando os bons servicos que o dito

prestara ein Vienna de Austria. Alem disso, umas Memorins secrelissimas para

0 ministro eni Londres D. Luis da Cunha escriptas pelo marquez. V. cod. n.° 010.

14*. Cartai de SebastiSo José de Carvalho, quando enviado em Londres, ao

duque de New Castle e na inissao em Vienna trataudo confidencialmente nego-
cios politicos. V. cod. n.° 613.

143. Miscellanea. Documentos varios. V. cod. n.° 626.

Comprehendem-se aqui algumas notas e cartas autographas de SebastiSo José

de Carvalho (marquez de Pombal) coni relactfo a negocios do Brasil e de certo

de importatici a.

hm seguida a este codice vem a nota de outros, que igualmente contém
assoniptos de interesse relativos ao Brasil. V. cod. n.° 630, 631 e 633.

144. Cartai ofliciaes e parliculares, etc. V. cod. n.° 634.

0 redactor da Colleccào pombalina poz aqui està nota :

• Existem nesla colleccào muitos documentos importantes relativos

a negocios politicos de Portugal no periodo «le 1760 a 1766. Muitos

sJto annotados e ampliados por Sebasliào José de Carvalho e Mello,

1.° marquez de Pombal».

145. Cartai otBciaes e particulares, memorias, noticias, etc. 1700-1771.

(Miscellanea). V. cod. n.* 636.

Conte ni alguns documentos de importa nei a. Valho-me ainda da Colleccào

pmbdina para transcrever a seguinte nota posta no registo de um desses docu-

mentos :

•Carta originai do marquez de Pombal para Francisco de Mello e

Carvalho, enviado de Portugal em Londres. 1770. Ordena-lhe que faca

imprimir clandestinamente, depois de traduzida em inglez, e ponha à
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venda, um folheto intilulado Disamo anglo-Itititano, cujo origina I re*

mette. Tem junto varios arligos de jornaes inglezes desfavoraveis a
Portuga! e o originai do Discurso que os combate, escripto e annotado
pelo marquez de Poni bai, autographo na maior parte. A quesUo versa

sobre o ter propalado a imprensa ingleza que espiòes de PortugaJ pro-

curavam roubar segredos de tinturaria e tecelagem nas cidades marni-

factureiras da Inglalerra».

É urna peca que tem mais de 30 fol. do in-folio.

146. Cartat offieiaes e particulares, memorias, etc. V. cod. n.° 637. (Miscel-

lanea).

Entre os documentos aqui relacionados devo chamar a attenevo dos estu-

diosos para os seguinles, que teem valor historico de imporlancia:

a) Noticia cronologica da origem e progresso dos privilegios dos
inglezes e hollandezes ein PortugaT, notando certos abusos delles e as

providencias para se Ines pòr cobro.

6) Correspondencia entre o Marquez de Pombal e o ministro inglez.

sir W. Walpole, àcerca de prisóes de subditos britannico».

c) Correspondencia do mesmo coni o ministro britannico Blyth a

respeilo do terremoto de 1755.

147. Cartas officiaes e particulares, memorias, etc. V. Cod. n.° 638. (Mis-

cellanea).

Notarei, entre outros de importanza, os seguintes :

a) Carta originai de Sebastiano José de Carvalbo para um eccle-

siastico graduado àcerca de navios inglezes que, disfar$ados sob ban-
deira porlugueza, apresavam outras embarcacóes britannicas, aconse-
lhando os meios a empregar con tra os criminosos.

6) Inglezes no Brasi! e costas d'Africa.— 0 Enviado Roberto Wal-
pole apresentou em 29 de Marco de 1772 ao secretano d'eslado Mar-
tinbo de Mello e Castro umas fortissimas queixas, etc E havendo
eu aproveitado està occasi3o para excluir os inglezes e os francezes dos
portos do Brasi!, que j«l se baviam costumado a tornar por escala s da
sua navega^So da India : fiz sobre aquellas queixas a insuperave! con-
futalo que ao diante se segue, etc... . E porque elle procurou ainda
insistir. . . se tornou està a confutar insuperavelmente na resposta (2

Nov. 1775), etc. .. ratificando-se a prohibicao de navegarem os ingle-

zes para o Brasi I, que era o grande ponto.»— Està nota, autographa
do marquez de Pcmbal, Sebastifto José de Carvalho, serve de tttulo a

urna crande col leccio de documentos origìnaes que se acham disperso*

em varios óVestes codd., encontrando-se muitos aqui reunidos».

c) Cartas e outros documentos officiaes relativos a marinbeiros

inglezes capturados, bavia 3 annos, em Lisboa, e conlra alguns dos
quaes foi proferida sentenca de morte. Correspondencia dos ministro*

marquez de Pombal e José de Seabra com auctoridades portuguezas e

britannicas em Lisboa e na ilha da Madeira. Anno 1772.

148. Papeis relativos ao monopolio de cereaes, etc. V. cod. n.° 639. (Mis-

cellanea).

Entre outros, notarei os seguintes :

a) Documentos summariados e annotados pelo proprio ministro, Se-

bastiAo José de Carvalho.
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b) Compendio hislonco do que se tem passado em Lisboa sobre
a insistencia de negociantes inglezes e hollandezes coni porluguezes
para rea lizarem forcado monopolio de pSo.

c) toltecelo de pipeis das conlroversias havidas entre o senado
da camara e inglezes acerca do monopolio que estes intentavam em o
negocio dos trigos, de accordo com assentistas e outros porluguezes.—
Nota autographa, em que se reconhece a calligrapliia do marquez de
Pombal ; este emprega o qualificativo de «indigno*», quando se refere

aos commerciante» porluguezes.

Acerca deste assumpto ha ainda outros documentos curiosos.

149. Carlos officiaes e particulares, bullas, eie. V. cod. n.°640. (Miscella-

nea.)

Nesta collecca'o encontram-se vario» documentos relalivos ao casamento do
marquez de Pombal com a condessa de Daun, colligidos em Vienna d'Austria, e

muitos que respeitam a questao dos jesuitas.

150. Deduccfo ckronologica e analytica.— Para quem ainda lentia algumas
duvidas a respeito da redaccào d'esla obra, porei aqui a nota que se me deparou
no •inventario» da Colleccùo pombalina, a que jà me referi. V. os cod. n.°* 444 a

446. É a seguinta :

«Parie 1.' Na qual se manifestarci pela successiva serie de cada

bum dos Reynados da Monarchia Portugueza, que decorreram desde o

Governo do Senhor Rey Dom Joao IH alitò o presente, os horrorosos

estragos que a Companhia denominada de Jesus fez em l'orlugal, etc.

—

Dada A luz pelo Doutor José Seabra da Silva, etc.— Em Lisboa, Anno
de 176?, na officina de Miguel Manescal da Costa. Por ordem de Sua
Magesladc.ii— «Parte segunda. Na qual se manifesta o que successiva-

mente passou nas diflerentes e successivas epochas do Mundo sobre a

censura, probi biyà"o e impressilo dos livros, eie.— Dada a* luz, etc.

—

Lisboa, na odierna de Miguel Manescal da Costa. Anno de 1767. Por
ordem de Sua Magestade» — «Pelicelo de recurso apresentada em au-

diencia politica à Magestade de El-Rey Nosso Senhor pelo Doutor José

de Seabra da Silva. . . sobre o ultimo e crilico estado d'esla Monarchia
depois que a Sociedade chamada de Jesus fui desnaturalisada e pros-

cripla dos dominios de Franca e Hespanha.— Em Lisboa, Anno de
1707. na Officina de Miguel Manescal da Costa. Por ordem de Sua Ma*
pestade». — Originai do marquez de Pombal, Sebasti flo José de Carva-

Iho e Mello, com rnuitas annolac^es, emendas e trechos autographos.

—

Corre impressa està obra sem o nome do marquez.— Parte do presente

ms. parece ser o mesmo que serviu ao traballio typographico.

A respeito d'està obra deve ler-se, porque é mui interessante, o artigo que
lunocencio inseriu neste Dice, tomo u, de pag. 130 a 132; e o que Ihe accres-

cenlou no tomo ix, de pag. 108 a 109.

151. Nota* deerca da sua vida domestica cm Londres com os precos de dif-

ferenza generos. V. cod. n.° 646.

151 Assento originai do conselho de Estado em 24 de maio de 1773 àcerca
da distincca'o entre chrisUos novos e velhos, eie. V. cod. n.° 649.

153. Assento da Casa dos Vinte e Qiiairo para que se levante a estatua

equestre com o reirato do conde de Oeiras. 1764. V. cod. n.° 650.
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151. Correspondencia secreta relativa a contrabando na alfandega do Porto

attribuido a commerciante» britannicos. V. cod. n ° 651.

455. Legislacào, processo», senlencas, etc. V. cod. n.w 650. (Mitcellanea).

Quem fez a Collecpìo pombalina poz no firn deste codice a nota «doeuoien-

tos importante»» E sao, por seni duvida; porém uns teein a data do seculo xvii

e outros do seculo xv, e alé do xix. Entre os do sedilo xvm, citarci o» seguintes :

a) Supplica de SebastiSo José de Carvalho a D. JoJo V, enr, nome
dos parentes do reu Jacques Prolyque, italiano, Algido de Cadiz, accu-

sado e condemnado por um impoi tante roubo, para que elle fosse cum-
prir a pena de degredo, etc. Anno 1744.

6) Nola àcerca de privìlegios dos inglezes e hollandezes residente»

em Portugal.

c) Podere» do» corregedores e meirinho».

d) Processo do negoziante Antonio Ribeiro de Paria pelos roubo»

cornmeltidus em prejuizo da fazenda real.

e) Assento da Casa do» Vinte e Qualro para que se levante a es-

tatua equestre com o retrato do Conde de Oeiras.

456. Curtas e documenlos officiae». V. cod. n.° 651. {Miscellanea).

Entre os documento» compreliendidos neste codice a punta rei :

a) Informalo para se arrecadarem tres volumes manuscriptos de

controversia» com a córte de Roma no» pontificado» de Renedicto XIV.
Clemente XIII e Clemente XIV, no» quaes se acham compilados os factos

e maiores negocios ecclesiasticos que agitaram a córte de Lisboa desde

o reinado de D. Joà*o IV alé o presente tempo.

6) Carta dalada de Vienna acerca das queixns do embaixndor de

Austria em Portugal, com relacao a privilegio» de immunidade da sua

residencia e vizinhancas, etc. Parece da letra do marquez de Pombal.

c) Correspondencia secreta coni o superintendente geral das alfan-

degas do norte, Manuel da Costa Ferreira, dcerca de queixas dos nego-

ciantes inglezes residente» no Porto, que faziam conlrabando. Anno
1773.

d) Documento de que »e pagaram a Rangel de Macedo Marchio
300 moedas de ouro para «Livros genealogico»». Eram 52 tomo», dos

quaes appareceram 50 com algumas lacuna».

157. Colleccào Josephina. Comprehende em 8 voi. in-folio muilas lei», de-

creto», estatutos e outras pecas ofliciaes do» reinados de D. José I e D. Maria I,

na» quaes, pela maior parte, interveio o Marquez de Pombal. V. os cod. n.°* 453
a 46Ò.

Na Colleccào pombalina ha outra serie de 6 voi. in-folio contendo variados

papeis do» seculo» xvn e xvm, e entre elle» alguns da epoca do marquez de

Pombal. V. os cod. n." 472 a 477.

158. Officio* de Sebasliào José de Carvalho e Mello escriptos em Londre» e

respostas que obteve do Duque de New -Casi le e outros ministros britannico»,

de 1738 a 1741. Està colleccào foi reunida pelo proprio marquez de Pombal com
annotacóes de seu nunho. V. cod. n.° 654.

No cod. n.°* oo5 a 657 existem outras colleccòes de escriptos diplomatico»

do mesmo de 1740 a 1741.

Nos cod. n.°* 658 e 65J* dois tomo» de registos da» relacóes do mesmo
quando ministro plenipotenciario em Vienna de Austria àcerca de desaccordos
havido? entre a Curia Romana e a córte austriaca, etc, no» annos 1744 a 1748.
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Està collec£do veiu incompleta para a biblioteca nacional porque, constando de
4 tomos, só appareceram o< tomos u e iv.

Cono respèito a este assumpto ainda podein ver-se as «Provas da» relaróes

acima», mas lanibeni truncadas. V. cod. n.° 6G0.

159. Carlas origimes dirigidas a Sehastiao José de Carvalho e Mello quando
em desempenlio de funceóes diplomatica* em Vienna de Austria, nos annos de
1744 a 1749. V. cod. nV661.

Elitre estas ha aigumas polilicas mui interessantes.

160. Carta» particulares de Sebasti.lo José de Carvalho e Mello. V. os cod.

n.« 66i, 664 e 665.

161. Covretpondencia diplomatica de Vienna de Austria nos annos 1746 a

1748. V. cod. n.* 663.

Elitre estas ha cartas secretas acerca de negocios politicos de Roma, Hespa-
nha, etc.

162. Apologia» de Sebasltóo José de Carvalho e Mello, marquez de rombai.
Colleccao sob o data • Pombal, 1777o. V. cod. n 0 668. Copia nitida.

Regisla-las-hei aqui, conforme se me deparam no •inventario», porque sflo

interessante* e valiosas para a biographia do illustre ministro, e nas quaes elle

procurou risponder e defender-se de boatos que Ihe cbegavam aos ouvidos em
toin caluinnioso e deprimente e assi ni foram passando à historia para engrossar

as fi lei ras dos seus iniuiigos, posto que nao pudessem derruir a estalura agigan-

tada do estadista insigne.

a) Represenfacfles que tive a honra de por nas Reaes nresencas

da Sere.-* Sr.' Rainha Mie, no tempo da Sua Regencia e ua Rainha
Minna S»*nhora. . . Supplieando-lhe houvessc por beni acceitar-rne a de-

Diissao dos logares que occupei. • .» 1777.

b) Decreto da demissao do Marquez de Pombal. ~4 de marco de
1777.

c) Advertencia previa. Coni relacào às «Apologias».

d) Apologia, ou copia da Repres<>ntacao em defeza da «calumnia

de se haver enriquecido com prevaricacòcs na administracao da Fa-

zenda Real.» — Pombal, 29 de marco de 1777. Com os seguintes docu-
mentos : Relacao dos rendimento* do cardeal Paulo de Carvalho de
Alhayde (10:360*000 reis annuaes.)— Propriedades, receita e despeza
da casa do marquez de Pombal.

e) Apologia sobre a calumnia de irreligiao.

f) Apologia sobre a calumnia de ter mandado alguus milhóes de
cruzados para o Banco de Mollando.

g) Apologia da fumlacfto da Companhia do Alto Douro.
h) Apologia em forma de carta ao conde de Oeiras «Sobre itn-

posturas machinadas com os pretextos dos dois chafarizes da Praca

da Pampulha e da Rua Formosa*.
t) Óbservacflo secretissima do marquez de Pombal sobre a calum-

nia da estatua equestre de S. M. Entregue a EIRei no dia oitavo de-

pois da collocatilo da estai ua.

163. Papeiz varios, etc. V. cod. n.° 676.

Contém, entre outros documentos, os seguintes :

a) Accusarlo e defesa d'EI-Rei D. Joseph 1.* e do marquez de

Pombal, seu ministro. Demonslradas e selladas com as mesmas coufis-
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sòes que os Portuguezes fìzeram desile o anco de 1777 aode 1786. (U*
completa.)

6) Carla particular, autograplia, de Francisco de A Imada e Men-
donoa para o conde de Oeiras, Sebastiano José de Carvalho e Mello.

Tral'a de negocios da Curia Romana com respeito a machinacoes dos

jesuita?, eie.

16i. Summario em que se conlem a substancia da Dissertalo sobre os gia-

vames que ao commercio de Portugal se lem inferido pelo Parlamento e vassal-

los d« Inglaterra. V. cod. n.° 677.

É obra do Marquez de Pombal, corno se declora nesle codice, adjunto ao

qual estfio, na mesma enradernacSo e sob o mesmo numero, a copia da obra em
francez de Desoteux, publicada anonima em Amsterdam em 1786 (citada ueste

Dice, tomo vii, pag. 213, n.° 7 e euja versào por Luiz Innocenzo de Pontes

Athavde c Azevedo appareceu em 1813, corno lambcm é regislada nesle Dice.,

tomo vi, pag. 297. n.» IJ06) ; e um catalogo methodico de livros impressos, que
nflo pude vèr por falla de saude.

163. Apoloyias, carlas e outros papeis. V. cod. n. c 678.

Entre elle* notarei :

a) Discurso politico ou apologia sobre os lìdalgos presos. 1779.

6) Ode que o patriolismo consagra i memoria de Sebastiano José

de Carvalho e Mello.

c) Carta-* fainiliares ao fillio, conde de Oeiras, e entre ellas : ricerca

de queslóes de demaiidas; sobre o libello de Antonio de Mascarenhas
;

acerca de ter- se aggravado a enfennidade de que vein a finar-se.

d) Pala sobre a reforma da Universidade.

e) Varios nnpeis relalivos ao3 negocios e queixas de Fr. Miguel da
Annunciaci», bispo de (timbra.

f) Papel acerca de desaccordos com a córte britannica em assum-
plos de tratados.

166. Etcriptos diversos acerca dos jesuitas e dos fidalgos executados. V.

cod. n.° 679.

Nesle codice exislem diversos documentos relalivos aos processos dos fi-

dalgos condemnados e executados em Belem em 1759.

167. Libello famoso de acc,£o de lesà*o enormissima, movido na correccSodo
civel da córto por Francisco de Mendanha contra o marquez de Pombal, eie.

V. cod. n.° 680.

De urna copia deste libello, que possuo, me servi para o meu livio Pro-
cessos celebre*, impresso por occasiio do centenario do marquez de Pombal, corno
indico adeante.

Tcm este documento realmente valor, pois as copias sào raras por saber-se

que a Rainha D. Maria I, aconselliada pel.) governo, dera ordem terminante paia
que fosse apprebendido o processo e quaesquer documentos que a esse respeito

se eneontrassem em mà"os de parliculaies

No cod. n.° 681 ha outra copia incompleta. Nesle codice ha um documento
que Irata do processo mandado instaurar contra o marquez de Pombal, coni

ijpprebensào de ?eus papeis, etc.

168. Papeis diversos relalivos a Universidade de Coimbra, estatua equestre
de D. José I, negocios externos, etc. V. cod. n.° 683.

Entre estes papeis existem, annotados pelo marquez de Pombal, os que res-

peilam as festas e cc-emonias da inauguralo da estalua equestre.
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169. Papeis varios relativo» aos judeus, à India, aos jesuitas, etc. V. cod.

n.« 68i.

Com relae£o aos hebreus, enlre elles nolarei o seguinte, que diziam ler sido

romenado pelo proprio marquez de Pombal :

a) Miscellanea de notas, apontamentos e relais para uni esludo

sobre a narào hebraica... Os apontamenlos indicam lerem sido envia-

dos de varios paizes, com facturas de compras de livros. Pede se em
urna instruccfo que remettam todos os livros e memorias sobre o
assumpto, bem corno listas e notas de judeus porluguezes e hespanhoes
que tenham sido preso*, saidos em aulos de fé, etc.

b) Melario sobre os livros que tratam de todos os ritos que obser-

vam e obser'varam os judeus assilli antigo» corno modernos.
c) Dois calalogos com a descripcSo dos ceremoniaes vulgares dos

hebreus.

d) Dos C13 preceitos observados pelos judeus.

e) Do Talmud.

f) Dos privilegio* concedidos na Toscana aos commerciante» ju-

deus, no seculo xvi.

g) Idem, pelo Ilei das Duas Sicilias, no seculo xviii.

170. Paini* varios. V. cod. n.» 686.

Neste codice estao incluidas as :

Noticias verdadeiras sobre o processo instaurado contra o marquez de Pom-
bal. É um papel d i lelra do conde de Oeiras, no qual relata o que se passou entre

os ministro», quaes os que votaram prò e contra, dissidencias no gabinele, noti-

cias da córte, eie.

171. Papeis varios. V. cod. n.- 691. (Miscellanea).

Neste codice ba documentos de imporlancia com relacao a vida parlicular

e publica do marquez de Pombal. Enlre elles :

a) Papeis particulares retalivos a adminislracflo da casa dos mar-
quezes de Pombal. Aniios de 1777-1805.

6) Negoeios da Companhia do Douro.
c) Papeis relativo» à prisao de um commerciante britannico, da

qual se originou a ordem para a impressilo do «Discurso anglo-lusi-

tano», jà citado.

d) Documentos àcerca de processos contra o marquez de Pombal.

172. Apologia*. Papeis varios colligidos pelo proprio marquez de Pombal
depois da sua demissào. V. cod. n.° 695. (Miscellanea).

Neste codice, que tem grande numero de documentos, uns origin&es e auto-
praphos, outros copiados, com 380 paginas io-fol., se comprehendem realmente
aljruns de summa imporlancia, embora repetidos em outros codices, e entre elles

quinze «apologias» em defensa de actos do ministro e contrariando calumnias
divulgadas.

jea rei os dois primeiros :

a) Catalogo de todos os papeis que se conteem nas duas partes em
que se divide està colleccao. É urna relacao, minuciosamente explicada,

de muilos mss. que se acnam disperso» em varios d'esles codices.

6) Kelacao compendiosa do que se tem passado e vae passando na
enfermidade d'EI-Hei Meu Senhor. Anno 1777.

Digitized by Google



I

« SE

A indicalo de oulros papeis comprehendidos neste, corno em outros co-

dices, iria fora do plano que adoptei na exccucAo do Diccionario bibtiographico e

milito aleni das dim«*nsóes dadas a cada tomo ; aleni disso, tenha-se em conta
que, a dar-me ao traballio de summariar grande numero de artigos contidos no
• Inventario» da bibliotheca nacional, feito coni acerto pelo sr. Moniz, deixo aos

estudiosos caulinno aberlo e seguro para mais ineudas investigaci?, que se

prendem com um periodo de tao alto relevo na historia patria.

173. Papeis varios. V. cod. n .• 693. (Miscellanm).

Neste codice se encontram alguns documenlos interessantes relativo» As in-

duslrias nacionaes. fabrico de rencias, pannos de algodao e linho, cbitas, etc. ; e a

Pelicflo do Marquez de Pombal acerca de nào ter nunca delapidado a fa-

zenda nacional.

174. Carlos familiares e peticfles, eie. V. cod. n.° 70i.

Entre ellas, algumas de agradecimento por beneficios recebidos.

Vein igualmente neste codice urna carta de Miguel ('iora Iratando de ne-

gocios da Universidade de Coimbra. Àcerca do primeiro eslabelecimento de in-

slruccao supeiior é conveniente consultar a Historia da Unirersidade pelo
dr. Theophilo Braga, quo Id póz muitas referencias aos papeis pombalinos e aos
mss. de Antonio Ribeiro dos Sanlos.

175. Carta* particulares originaes, de diversos. etc. V. cod. n.° 705.

Algumas destas caitas renrem-se a doenca do marquez de Pombal. Anno
1780.

176. Cartas particulares àcerca de nejrocios da casa do marquez de Pombal,
no periodo de 1780 a 1799. V. cod. n.» 706.

Entre ellas regislarei as seguintes autographas :

a) Do cirurgiflo-mor de cavallaria Lourenco Antonio Guaglia rela-

tiva ao estado de saude do marquez de Pombal, sob a data de 8 de

novembro de 1780.

b) Do mesmo, aconselhando o uso de caldos de vibora. Participa

que a Rainha se recusnra em acceitar a senteuca de nullidade do pro-

cesso dos lidalgos Sob a data de 3 de maio de 1781.

e) Do mesmo, despedindo-se na sua partida para a Italia. Tem a

data de 25 de fevereiro de 1782.

d) Diversas tralando da enfermidade do marquez de Pombal, etc.

1781.

e) Do conde de Oeiras a seu pae o marquez de Pombal ,relativas

a demandas pendentes e outros assumplos particulares.

/) De, Luis de Saldanba e Oliveira para o marquez de Pombal, re-

ferindo-se as perseguiefles de que era vidima o ministio d'EI-Rei

D. José.

g) Do advogado N ioniau Lopes da Costa ao marquez de Pombal,
acerca do celebre libello de Mcndanha e contendo outras noticias.

177. Cartas e papeis diversos. V. cod. n.° 710.

Neste codice existem muitas cartas particulares e algumas autographas, que
dao pormenores àcerca de negocios particulares e da familia do marquez de
Pombal, e entre ellas as que se referem a demandas jà aqui indicadas.

Nos codices seguintes, n.°» 711 e 712, ainda se comprehendem cartas parti-

culares interessantes.
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178. Carlas originaes. V. cod n.° 71').

Deixo aqui a copia exacla do registo feito no «Inventario», de que tenho
apresentado estes resumos. fi o seguinte :

•Sào na maior parte dirigidas ao conde de Oeiras. Tratam de ne*

gocios de administraoào da sua casa, da apresenlacào das suas ,4/k>/o»

gius a S. M., e da rehahiliiarào do seu nome porante a córte. Dà Lim-
belli muitas noticias secretas sobre differentes factos e hornens da epo-
cha, e conselhos a seu fdho solire o modo de proceder coni a gente com
quem està ein contacio. Muitas sào autographas. — Oeiras e Poni bai.

mar^o a dezembro de 1777. — Tem juntas alguinas minutas ecartasdi-
versas, de outras dat.is, entre as quaes urna, autographa, de 4 de ja-

neiro de 1774 (fl. 4), em que se refere ao mau procedimento d*.* José

de Seabra da Silva, sem comludo o explicar, alcunbaudo-o do «mais
vii, mais ingrato, mais perfido e mais infame boniem, eutre os desta»

possìmas qualidades, que se léem nas historias para escandalo e aviso

dos leytores».

Este codice é in-4.° e tem 253 fol.

179. Cartas diversas. V. cod. n.° 714.

Nesle codice enconlramse, entre outras, as seguintes:

a) Cartas originai do marquez de Pombal para seus filbos e gen-

ros. Na maior parte enderecadas ao conde de Oeiras e tratam dos inter-

rogatorio* a que o sujeitaram e ao andamento do seu processo ; dà in-

strucròes secretas relativas ao andamento dos negocios da córte, aos

honiens aue desempenliam cargos publicos, etc. Sào de grande impor*
tancia e uatados de Pombal. janeiro 1778 a outubro 1781.

b) Carta do marquez de Pombal para o bispo confessor da Nainha
sobre os interrogatorio* a que o sunniettemm no Pombal.

r) Carta autographa de f). Maria Antonia de Menezes ao conde de
Oeiras, participando-lhe que terminami) os interrogatorios feitos ao
manine/ e remeltendo-lhe urna carta que este escrevera ao arcebispo

de Ihessa Ionica, confessor da Hninba. Tem a data de Pombal, 10 de le-

vereiro 1780.

Para quem deseje esmeugar papeis pombalinos, que nào inclui, pela razào
anontada, nos resumos acima, indico aos esludiosos o indice alpha hetico do
«Inventario», pag. 25, onde sob a designalo do nome « SebastiJo José de Car-
valho», encontrarào as referencias desejadas em larga copia de documentos.
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CENTENARIO DO MÀRQUEZ DE POMBAL

A ideia da celebralo do centenario teve origem numa

reuniào de estudanles das escolas superiores de Lisboa, que

logo conseguiram a adhesao das escolas de lodo o paiz, in-

cluindo a universidade de Coimbra e a academia do Porto
;

de muitos cidadàos de varias categorias e classes, incluindo

a commercial e industriai; do governo, das camaras legisla-

tivas, da municipalidade de Lisboa, etc.

Os documentos, que em seguida colligi, provam a eviden-

cìa que a ideia se propagou com a energia da corrente eie-

clrica e que, em todas as cidades e villas de Portugal, encon-

trou ella adeptos sinceramente convencidos de que o exito

excederia em muitas partes a toda a espectaliva e deslum-

braria até os que a contrariavam e que so podiam constituir

minoria que nào destruiria o enthusiasmo de fdeiras cerradas

e compactas onde foi reconhecida a just'iga e a opportuhidade

da homenagem a prestar ao illustre ministro, pela sua grande

estatura no seculo xviu.
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Nào pode comtudo dizer-se que a liomenagem tivessc a

unanimidadc que enconlrou a apolheose ao egregio cantor dos

Lusiadas. Como se vera e apreciara, nas diversas publicacoes

de que fizemos regislo, houve notas discordanles, ale na

camara legislativa
;
porém a realiza^ào do centenario pomba-

lino teve bastante relevo e com a ereccào do monumento, que

nào se demorara muito, poderà considerar-se corno bom pa-

gamento o que a na^ào portugueza devia à memoria de quem

tao extraordinarios scrvigos preslou a instruc^ào publica e a

importancia politica da sua patria em diversos ramos da admi-

nislragào.

Como fiz no centenario Camoncano, que comprehende os

lomos xv e xiv deste Diccionario, dou aqui varios^documentos

que elucidam a historia e os anlccedentes desta commemora-

cào em liomenagem ao marquez de Pombal e as publicaròes

que se imprimiram nessc periodo ou teem rela^ao com elle, a

come^ar pelo traballio dos esludantes que o iniciaram.

Mas nào se julgue que, neste inventario, separei as pu-

blicacoes elogiosas das que nào o eram, e so relacionei ou

indiquei as que eram favoraveis a celebralo do centenario.

Dou igualmente conta das notas discordanles. Deixo os eie-

mentos para o julgamento imparcial do importante facto e do

bomem eminente que se commemorava, e assim sirvo os es-

ludiosos que queiram formar um juizo seguro e recto, sem

paixào e com bom crilerio. No julgamenlo de todas as causas,

ale naquellas que mais commovem os animos e excilam as

paixOes, é indispensavel pesar os documentos a favor e contra,

sem o que nào pode ser lavrada a sentenza recla, serena, im-

parcial, corno esscncialmente convém a pontos de historia

controversos.
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DOCUMENTO N.° I

AOS BSTUDAKTES E A COLONIA PORTOGDEZA DO BRASIL

As graudcs commoróes que aflVctam a alma d'esle povo, quer lenham por
movel a cenlelha do genio figurando atravez do esqu» cimento de muilas gera-

coes, quer representem um preito humilde ou grandioso, tributado a um vullo

superior que imprimili a sociedade poilugueza um movimento regenerador, des-

pertam sempre um echo de sympathia em loda a parte onde exisle um portu-

guez, onde quer que haja herd^iros da gloria ou responsaveis do futuro desta
nacàu. Xo Brasil, onde a ciuz e a espada dos nossos maiure», em intima allian^a,

pateutearam às multidòes selvaggia o rendilliado portico da civilisacdo moderna;
n'essa bella terra onde as famosas vergonteas do anligo genio portujiuez florescem

em lodo o seu esplendor, e perpetuali) n'uma assimilacao constante o caracter e

as tendencias dos dois povos, é ahi que vfto repercutir-se com mais intensidade
as alegrias e os desalentos do velho mas glorioso Portugal.

Dir-se-ha um filho robusto, generoso e dedi<-ado em loda a exuberancia da
sua vitalidade, mas que, por enlre as ovacOes e triumphos que ocercam, em meio
da sua opnlencia ruidosa, reserva sempre um briude de entusiasmo affectuoso

aos man^s dos seus anlepassados.

Assim o demonstrou, ha pouco, no jubileu camoneano.
Irrnàos e patricios :

Trata-se de consagrar para a immortalidade um homem que, ha cein annos,
marcou no meio social portuguez o vestigio indelevel da sua adminislracio.

A classe academica de Lisboa apossou se d'està idèa, e rcsolveu dar- Mie urna
realisacào condigna; enb'ndeu que o melbor e mais util monumento que se pode
levantar a memoria do Marquez de Pombal, seria um Instiluto de Eusino Licre,

onde a sciencia se ministrasse aos espirilos, liberta de todas as peias tbeologicas

ou metaphysicas que o ensino oflìcial ainda respeita.

Deste modo a obra de Pombal, seria proJongada e avivada entre nós, e a
ociedade portugueza colheria d'està commemoracao festiva um resullado imme-
sdiato.

Kstà nomeada pelos estudantes de Lisboa a commissào abaixo assignada para
traballi ar n'esle sentido.
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0 nosso prirneiro pensamento foi abrir urna subscripcSo publira eia Porto-

gai e no Brasi I.

Appelando para a vossa generosa illustrammo, temos a cerleza de interpretar

os sentimentos de fraternidade que ligara duas nacdes amigas; e ao mesmo
tempo julgamos corresponder à calorosa manifestacelo coro que os estudantes

d'esse imperio premiaram os nossos esforcos no centenario de Canifles.

Ninguem melhor do que vós comnrehende a justica das nossas inten^óes,

assim comò nSo podiamos escoiber melnores evangelisadores para a nossa idea.

À colonia portugueza liga-nos a identidade de patria; aos indefesso* ohreiros

que n'esse paiz luctam pela emancipacelo dos espiritos sentimo-nos estreitamente

unidos, identilìcados pela santa irmandadc do traballio intellectual e pela com-
munidade das aspiracóes.

Pedimos portanto aos estudantes das diversa* escolas d'esse imperio, assim
corno a colonia portugueza, o distincto obsequio de abrirein subscripcóes, cujo

producto deverà ser entreguc até ao lini do mez de abril.

A todos vós um aperto de m3o.

Lisboa, 26 de Janeiro de 1882.— Associalo Academica, rua dos Fanquei-
ros, 286, !•

A COMMISSÀO ACADEMICA

Pelo Curso Superior de Leltras: Joào Augusto Barata^ Bartholomeu Sa-

tazar Moscoso = José Agostinho Pereira e Sousa, vice-presidente.

Pela Escola Polytecbnica : Lourenco Caldei™ Gama Lobo Cayolla = An-
tonio Lette Cardato Pereira de Afelio Junior, 1 .• secretario.

Pela Escola Medica : Carlo* Tavares, presidente = Augusto Faustino du*

Santo* Crespo, thesoureiro.

Pela Escola Naval : Pedro Bei quo = José Francisco da Silva, 2.° secre-

tano.

Pela Escola do Exercilo : Augusto Alves Tavares — Antonio Lopes Soarei

Branco = Manuel Gouiar, de Medeiros = Joào Egydio Lomelmo de Freitas.

Pelo Instituto Agricola: Joào Viegas Paula Nogueira = Joào Eduardo
Portugal Pereira da Silva = Eduardo Coelho Junior.

Pelo Instituto Industriai e Commercial : Alfredo d'Ascencào Machado =
Julio Maria Baptista.

Pela Academia de Bellas-Artes: Jorge Pereira Leile = Joiè Goncalves

Vianna.

Pelos cursos de instrucc£o secundaria: Augusto Roddpho Felisberto Al-

ves Pedrosa = Arthur Pinto da Itocha = Francisco Luiz Tcixetra = Antonio

Jacinto de Mello Junior = José Victorino de Andrade Neves= Alfredo Pereira

Cacador= Julio Angusto Martini = Guilherme Joaquim Moniz Baireto.
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DOCUMENTO N.° 2

( Extraoto)

184. {Camara dos tleputados.) Sessfles de ìli e 17 de abril de 1881 Presi-

denza do ex."* sr. Luis Frederico de Bivar Gomes da Costa Seeretarios os

srs. Francisco Augusto Florido da Mouta e Vasconcellos, Augusto Cesar Fer-

reira de Mesquita. Lisboa. Imp. Nacional. Pag. 1:109 a 1:149, fasciculos ti6

e 67.

Contém a discussa^ àcerca do projecto de lei n.° 122, que auctorizou o Go-
verno a conceder o bronze necessario para o monumento dedicado a memoria
do marquez de Pombal e considerou de gala o dia 8 de maio de 1881 Dou em
seguida na integra este projecto quando foi approvado ria camara dos dignos
pares.

Na discussaci na camara electiva entraram o ministro do reino. que enlào

era Thomas Ribeiro; Luciano Cordeiro, relator do parecer; Pinheiro Cliagas, Ro-
drigaes Costa, José Dias Ferreira, Cunha Bellem, Emygdio Navarro. Fontes Pe-
reira de Mello, presidente do conselho de ministro? : Elins Garcia. Saraiva de
invaino, Alberto Pimentai. Luis de Lencastre, Borges de Faria, Marianno de
Carvalho e Sarrea Prado. Foi este ultimo deputado quem iniciou a discussilo de-

clarando-se contrario, por nao concordar coin a orientacelo que se tinha emendo
dar à commemoracelo do centenario do Marquez de Pombal, imprimindo-lhe urna

feicSo esperialmente politica, que, nao podendo ser acceita por todos, Ibe tirava

o caracter de festa nacional.

0 segando a falar foi o deputado Fonseca Coutinbo, que disse que «o dever
social eslava acima de tudu. o dever patrio, de bonrar a memoria do grande
portuguez, do estadista immortai»

;
porque se tralava

«ainda mais do que de honr.l-lo. tratava-se de o justificar dos in-

sultos da falsa critica, que nJo sabia ou nào queria comprehender a

grandeza do homem que n5o tinha outro que llie fosse maior na histo-

ria polìtica de nenhum povo da Europ i. Portugal chegava a ser uni

pequeno quadro para Ih? emmoldurar o vulto de gigante!»

A proposta de lei do governo era as<ignada por Antonio Maria de Fontes
Pereira de Mello, Thomàs Antonio Ribeiro Ferreira e José de Mello Gouveia, to-

dos jà fallecidos ; coni a data de 29 de marco de 1882. No reln Iorio, que antecede
essa proposta, exaltam se os extraordinarios servicos do Marquez de Pombal,
principalmente os representados na reedifiV.acAo de Lisina- que com este gran-
dioso facto deixou o seu monumento na historia.

tow ut (Sappi.) i
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DOCUMENTO N.° 3

185. (Camora dos dignos pare*.) N.° 47. Sessao de 24 de abril de 1882.

Presidencia do ex."10 sr. Joao Baplista da Silva Ferreo de Carvalbo Martens. Se-

rretarios, os dignos pares Eduardo Montufar Barreiros e Visconde de Soares
Franco. Lisboa. Imp. Nacional. 4.• Pag. 499 a 308.

Nesta sessao foi apresentado e approvado sem discussao, assim na esperia-

lidade corno na generalidade, o seguinte :

Parecer n.# 32

Senhores— A commissào de fazenda examinou o projeclo de lei n.° 36,
viodo da caniara dos senhores deputados, pelo qual o governo é auclorizado a

conceder dos arsenaes mililares o bronze que fór necessario para um monumento
eonaaprado à memoria do Marquez de Pombal, e a despender até à quantia de
i:000£O0O réis com os fe*tejos nacionaes do centenario do mesmo Marquez de
Pombal.

A vossa commissào é de parecer que o projecto merece approvalo.
Sala da commissào, etn 21 de abril de 1882. = Antonio Rodrigues Sampaio=

Augusto Xavier Palmeirim — Thomas de Carvalho Francisco Joaquim da Costa
t Silva— Barro* e S/i = José M. Gomes Lages = Visconde de Bivar.

Projecto de lei n.» 36

Artigo 1.° É auctorizado o governo a conceder dos arsenaes do exercito e
da marinha o bronze que for necessario para um monumento consagrado à me-
moria de SebaMiào José de Carvalho e Mello, Conde de Oeiras, Marquez de Pom-
bal, ministro de El-Rei D. José 1.

§ unico. Este monumento, que sera erigido por subscripc4o nacional, é

inaugorado solemnemente no dia 8 de maio de 1882, oue seri de grande gala.

Art 2." É o governo tambem auctorizado a aespendrr ali à quantia de
4:000£000 réis coni os festejos nacionaes do centenario do Marquez de Pombal,
pela forma qu«* julgar mais conveniente.

Art. 3.° Fica revogada a legislacSo em contrario.

Palacio das cortes, em 19 de abril de 1882.= Lui* Frederico de Bivar Go-
WS <ia Co$ta t precidente -= Francisco Augusto Florido de Mouta e Vasconcellos,

«lepuhdo .«ecretario =• Augusto Cesar Feireirn de Mesqnita, deputado secre-

tano.
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DOCUMENTO N.° 4

Programma organizado pela oommiss&o nomeada por decreto de
28 de abrll, para dirigir a oelebrao&o do primeiro centenario
do Marqnez de Pombal.

Bui virlude da calta de lei de 17 de abril ultimo, deve ser para todos os

effcilos considerada conio celebracào nacional a do 100.° anniversario da morte
de Sebasti José de Carvalho e Mello, Conde de Oeiras, Marquez de Pombal,
ministro de el-rei D. José I, no dia 8 de maio corrente, celebralo nobremente
iniciada pelos estudantes das escolas de Lisboa e de outras terras do reino em
homenagem à memoria d'aquelle illustre varto.

Tendo sido declarado de gala publica o refendo dia 8 de maio, praticar-se-

hào todas as solemnidades e demonstracòes do esty lo, em casos identicos.

No mesmo dia, pelas doze horas da manna, proceder- se*ha a inauguralo
do monumento, que serà erguido, por subseri pca*o publica, na rotonda da ave-

nida da Liberdade, à memoria do Marqutz de Pombal.

Dignando-se Sua Majestade El-Rei honrar este acto com a sua presenca, se-

rto devidamente prevenidos, em conformidade com os decretos de 8 de novem-
bre de 1843 e de 7 de dezembro de 1870, os titulares e pessoas que formam a

c&rte, e aquellas que teem por estylo ou dever de cargo desempenhar funccoes

II

111

IV

Digitized by Google



84 SE

Serào igualmente convidadas a assistir ou a fazer se representar naquella
solemnidade as camaras legislativa*, a junta geral do districto, a carnata muniei-
pal de Lisboa, os corpos docente* das escolas de Lisboa, a Academia real da»
sciencias, as sociedades scienlificas e litterarias, a Associaci commercial, a Asso-
ciaci) promotora da industria e as commissòes promotoras da celebralo.

VI

Pela camara municipal de Lisina sera na mesma occasiio solemnemenle
inaugurada a construccao de urna escola centrai , na refenda avenida da Lì

berdade.

VII

Por iniciativa dos estudantes das differentes escolas de Lisboa, formar-se-ba
no roesmo dia 8, pelas duas horas da tarde, no Terreiro do Paco, um prestito

civico de bometiagem, dirigido pela commissSo dos mesmos estudantes, e auxi-

liado pela commissao nomeada por decreto de 28 de abril, pela camara muni-
cipal e pelos habitantes da cidade que queiram contribuir para o maior esplendor
desta solemnidade.

Vili

Este prestito, composto das delegacóes e representantes das corporactfes e

sociedades legalmente auctorizadas, que lenham resolvido tornar parte nelle,

desfilarà pelas mas da Alfandeea, dos Fanqueiros, da Bitesga, da Prata, dos Ca-

pellistas, Augusta, praca de D. Fedro, ruas Novas do Carmo e do Almada, largos

de S. Juliao e do Pelourinho, ruas do Arsenal e Corpo Santo e praca dos Remo-
lares, na ordem seguinte de delegacóes ou representantes :

a) Da camara municipal de Lisboa e de quaesquer outras camaras do

reino;

Alumnos das escolas municipaes;

De associactes legalmente auctorizadas, commerciaes, induslriaes, de mu-
tualidade, de soccorros e de recreio ;

De companhias e sociedades de commercio e de industria
;

b) Da commissao nomeada por decreto de 28 de abril e das commissSes
promotoras da celebralo ;

Membros do governo, das duas camaras legislativa* e funccionarios ci vis

que queiram encorporar-se no prestito:

c) Das escolas, collegios, institutos scientificos e de instruccfio;

Da impresa periodica
;

Alumnos das differentes escolas.

Farào parte do prestito alguns carros conduzindo emblemas e tropheus

symbolicos da sciencia. das artes, do commercio, das industrias e das escolas.

IX

Haverà um programma especial e desenvolvido do prestito, que sera devi

damente auctorizado pela commissao nomeada por decreto de 28 de abril, ou
por urna sub-commissào della.
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No intercol umilio do theatro de D. Maria sera collocada urna estatua do
Marquez de Pombal, junto da qual o prestilo deporà a» corda» que conduzir.

XI

0 prestito dissolver-se-ha à medida que cada delegalo ou corporacSo che-

gar à praca dos Remolares.
Lisboa, 5 de maio de 1882. = Pela coinmissSo, o presidente, Antonio Ro-

àngue» Sampaw.= (h secretarios, Francisco Augusto Horido da Monta t Vai
concetto*= Luciano Cordeiro.
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DOCUMENTO N.° 5

A lei votada eni cortes, e depois superiormente sanccionada, foi està, que
Iranscrevo do Diario do governo, n.° 96, ae 29 de abril de 1882 :

JLei

Dom Luis, por Graca de Deus, Rei de Portuga! e dos Algarves, eie. Faze-

mos saber a touos os nossos subditos, que as córtes geraes decretaram e nós

queremos a lei seguinte :

Artigo i.° É auctorizado o governo a conceder dos arsenae* do exercito e

da marinha o bronze que for necessario para um monumento consagrado 4 me-
moria de Sebastiao José de Carvalho e Mello, Conde de Oeira.% Manjuez de Rom-
bai, ministro de El-Rei D. José I.

§ unico. Este monumento, que serà erigido por subset ipcào nacional, é

iuaugurado solemnemenle no dia 8 de maio de 1882, que serà de grande gala.

Art. 2.° É o governo tambem auctorizado a despender até a quantia de réis

4:000JOOO com os festejos nacionaes do centenario ilo Marquez de Pombal, pela

forma que julgar mais conveniente.

Art. 3.° bica revogada toda a legislacao em contrario.

Mandamos portai»lo a todas as auctoridades, a quem o coiihecimento e exe-

cucào da refenda lei pertencer, que a cumpram e guardem, e facam cumprir e

guardar tao inteiramenle corno nella se conlém.
0 presidente do consellto de ministros, ministro e secretano de estado in-

terino dos negocios da guerra, o ministro e secretano de estado dos negocios do
reino e o ministro e secretarlo de estado dos negocios da marinila e ultramar a
facam imprimir, publicar e correr. Dada no paco da Ajuda, aos 27 de abril de
18*2.— EL-REI, com rubrica e guarda.= Antonio Maria de Fonte* Pereira de
M(tto=Thomà» Antonio Ribeiro Ferreira= Jo»é de Mello Gouteta.

(Logar do séllo grande das armas reaes.)

Carta de lei pela qual Vossa Majestade, tendo sanccionado o decreto das
cortes geraes de 2» do corrente mez de abril, que auctoriza o governo a conce-
der dos arsenaes do exercito e da marinila o bronze necessario para um monu-
mento consagrado à memoria de Sebastiao José de Carvalho e Mello, Conde de
Oeiras, Marquez de Pombal, que serà erigido por subscripcào nacional e inau-
guralo no dia 8 do proximo mez de maio, que è considerado de grande gala,

auctoriza outrosim o governo a despender até a quantia de 4:000£00() réis coni
os festejos do centenario do refendo Marquez, manda cumprir e guardar o mesmo
decreto corno nelle se contém, pela forma retro declarada.

Para Vossa Majestade ver. — 4fei.ro Tarano a fez.
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DOCUMENTO N.° 6

Commissào officiai

Achando-se promulgada a caita de lei de 27 do correlile mez, pela uual foi

determinado que se erigisse um monumento dedicado à memoria de SebastiSo

José de Carvalho e Mello, Conde de Oeiras, M^rquez de Pombal, por subscripclo

publica, devendo ser langada a primeira pedra desse monumento no dia © do
proximo me/, de maio : hei por beni nomear urna commissao, composta dos pa-

re* do reino Antonio Rodrigues Satnpaio, Antonio Maria do Couto Monteiro,

Conde de Cabrai, Comìe de Paraty, Conde de Porto Covo, Francisco Simóes
Margiochi, José de Sande Magalliaes Mexia Salema, José Silvestre Ribeiro, Luis

de Carvalho Daun e Lorena, Manuel Vaz Prelo Geraldes, Thomas de (Carvalho,

Visconde de Arriaga, Visconde de Azarujinha, Visconde de S. Januario; dos de-

putados da nacà"o portugueza Antonio José de Avila, Antonio Manuel da Cunha
Belem, Augusto Cesar Ferreira de Mesquita, Augusto da Fonseca Coutinho, Au-
gusto Fuschini, Emygdio Julio Navarro, Francisco Augusto Florido da Mouta e

Vasconcellos, Fredenco Gusmào Coi reta Arouca, José Elias Garcia, José Maria

dos Santos, José Vaz Monleiro, Luciano Corderò, Luis Augusto Palmarini, Ma-
nuel de Assumono, Manuel Pinheiro Chagas, do presidente e vereadores da ca-

mara municipal de Lisboa ; e dos cidadàos Antonio Leile (lardoso Pereira de
Mello Junior, (Carlos Ferreira dos Santos Silva, Conde de Almedina, Eduardo
Coelho, Eduardo Ferreira Pinto Basto, Flamiano José Lopes Ferreira dos Anjos,

Francisco de Oliveira Chamico, Francisco dos Reis Stromp, Joaquim Moreira

Mirques, José Agostinho Pereira e Sousa, José Francisco da Silva, José Ribeiro

ù> secretarios Francisco Augusto Florido da Mouta e Vasconcellos e Luciano Cor-

dei ro, e de thesoureiro o que pela mesma commisslo foi escolhido.

Està commiato tomara a seu cargo promover, pela forma que julgar mais

conveniente e acertada, a subscripclo publica para se levar a effetto a construc-

clo do refendo monumento. É outrosim encarregada a mesma eommisslo de

preparar e dirigir a feslividade civica para a celebrarlo do centenario do Mar-
quei de Pombaf, ficando A sua disposilo os fundos volados na referida lei para

a mesma feslividade.

0 ministro e secretano de estado dos negocios do reino assilli o tenha en-

lendido e faca executar. Paco da Ajuda em 28 de abril de 1882. ~ REI.= 77io-

mis Antonio Riheiro Ferreira.
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DOCUMENTO N.° 7

PROGRAMMA ESPECIAL

tr.nv «a*

COMMISSÀO DOS ESTUDANTES DE LISBOA

E apprende pela rommissJo nomeada poi decreto de 28 de abnl de 168!

0 prestito civico é a homenagem prestada à memoria do illustre cidadao,

distincto esladisla e grande patriota Sebasttòo iosé de Carvalho e Mello, primeiro
Marquez de Pombal, pela patria agradecida aos seus servicos.

Sendo orna homenagem i n lei ramente n.icional, foram convidadas todas a»

corporacOes a mandarem os seus delegados.

0 prestito sera organizado na praca do Commercio e percorrerà as ruas da
cidade baixa, symbolizando a gratidào de lodos os pnrtuguezes pela attitude

energica e Salvadora do illustre ministro na occasiAo do terremoto de 1755 e

pelos,seus servicos reconstruin lo majeslosatnente a cidade arrasada.

À urna dora e tres quarto» do dia 8 de maio a commissSo executiva dos
edudantes dirigir-se-ha para um pavi litio collorado na praca do Commercio,
onde o auto da celebracelo desta festa sera lido pelo seu secretano e assignado
por todos os inembros da mesma commissSo, camara municipal e todas as pessoas

presentes. sendo depois entregue ao archivo municipal.

As duas horas urna bandeira coni a divisa Gloria ao Marquez de Pombal.
irada uum mastro collocado no arco da rua Augusta, e urna girandola de fogne-
te*, annunciarlo a formarlo e partida do prestito.

ORDEM DE FORMAQÀO

A tonnara» realizar-se-ha na praca do Commercio, com a frente para a

cidade, e a sua disposilo, à qual se pretendeu dar urna certa harmonia e urna

ùgniOcacao do papel que representam o* diversos elementos da sociedade por-

tanza, traduzirà o seguiate pensamento, jà consagrado por urna festa analoga :
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o Estado no centro, à sua direita a Seguranca e a Opiniao, e a esquerda o Com-
mercio e a Industria.

A enlrada na praca é pelas ruas do Ouro e Arsenal para as pes*oas que
vierem em carruagem, e pelas ruas Augusta, da Praia e «lo* Fanqueiros para as

pessoas que vierem a pé
Todas as corporacóes que forem chetando irto occupar o logar indicado ua

pianta junta.

A enlrada na praca principiarà as doze horas da manh£.
No programma veem apenas indicadas as associatore que participaram que

se faziam representar, e procuron-se, sempre que se pdde, colloca- las segundo
a ordem aJphabetica.

LEGENDA DA PLANTA

1 Camara municipal de Lisboa.

2 Representantes da8 camaras municipaes de Almada, Angra do Heroisrao,

Azambuia, Elva», Figueira da Foz, Grandola, Morta, Mafra, Moita, Obidos,
Oeiras, Seixal, Tbomar, Torres Vedrai, Vizeu e oulras.

3 Pessoal dos diversos pelouros.

4 Asylos municipaes.

5 Escolas municipaes.

6 Bombeiros voluntarios da Ajuda.

7 Bombeiros voluntarios de Almada.

8 Bombeiros voluntarios de Belern.

9 Bombeiros voluntarios da Junqueira.

IO Bombeiros voluntarios de Lisboa.

1 I Bombeiros voluntarios dos Olivaes.

12 Bombeiros municipaes.

13 Associalo servilo voluntario de ambulannas.

14 *
15 #

A^sooi.iqòos do commercio, industria,
soccorro» mutuos e reoreio

16 Associalo commercial de Lisboa e Associaci) promotora de industria fabril.

17 Delegacóes das associacóes commerciaes de Setubal e Porto.

18 Associalo commercial dos lojistas

19 Associacelo dos empregados no commercio de Lisboa.

20 Associalo dos empregados no commercio e industria.

21 Corporato dos all'aiate*.

22 Seccato de fisca lizacSo, eslatistica, material e tracco da companhia dos ca-

minhos de ferro portuguezes.

2.'l Photograpliia popular.

24 Cooperativa industria social

25 Commissdo da classe dos nleiros.

26 ComrnissAo dos operarios dn arte de carruagens.

27 Fabrica de louca de Miguel Gomes Correia.

28 CommissaV) dos operarios da industria de rolhas.
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29 Fabrica industria nacional à Pampulha.
30 Fabrica de bolachas e biscoilos.

31 Fabrica de vidros da Marinha Grande.
32 Representantes das associaste! de soccorros mutuos do concelho de Oeiras.
33 Representantes do club fluvial do Porto.

34 Representanles do gremio litterario faialense.

35 Representantes da sociedade Amor da Patria.

36 Representante* da sociedade humanitaria de litteratura e agricultura faia-

lense.

37 Representantes da Sociedade de instruccio do Porlo.

38 *
39 *
40 Academia artistica recreativa lisbonense.

41 Academia Mareos de Portugal.

42 Academia Offenbach.

43 Atlieneu litterario.

4V Attieneu commercial.
45 Associacio dos artistas almadeiise.

46 Associacao auxiliadora dos fabricantes de pio.

47 Associacao dos vendedores de vinhos e bebidas.

48 Associalo dos carpinteiros, pedreiros e artes correlativa*.

49 A.ssociacao dos carteiros lisbonenses.

50 Associacelo civilizacio operaria.

51 Associacio civilizacio popular.

52 Associacelo conciliadora de Stnta Catharina.

53 Associacao dos donos de trens de aluguer.

54 Associacao dos empivgados do corpo de saude civil.

55 Associacelo dos empregados do estado.

56 Associacao espanhola la fratemidad.

57 Associarlo frateimi dos barbeiros, amoladores e cabelleireiros.

58 Associacao fraterna» dos calafates lisbonenses.

59 Associalo fraternal lisbonense.

60 Associarlo fraternal dos chapeleiros e serigueiros.

61 Associacao fraternal das classes laboriosa»

62 Associacio fraternal dos cocheiros e artistas.

63 Associacao fraternal dos fabricantes de tecidos e artes correiativas.

64 Associar/So hormnpatiea de beneficenza de Lisboa.

65 Associacao honuepalica lisbonense.

66 Associacio homrepalica de soccorros mutuos a fraternidade.

67 Associacao bumanilaria belenense.

68 Associacio humanitaria Camoes.
69 Associacio humanitaria dos operarios lisbonenses.

70 Associalo humanitaria a Phenix.
71 Associacio humanitaria 1° de dezeinbro de 4870.

72 Associacio humanitaria S. Paulo.

73 Associacao lisbonense de latoeiros de folha branca.

74 Associar/io dos rnarceneiros lisbonenses.

75 Associacelo dos nWhoramentos da classe dos chap-'leiros lisbonenses.

76 Associarlo dos funccionarios publicos.

77 Associacio dos melhornnenlos da classe trabalhadora.

78 Associacio e monte pio dos carpinteiros navaes.
"9 Associacio do monte pio de Mossa Senhora da Conceicio da Hoc ha.

80 Associacio do monte pio de Santa Cecilia.

81 Associacio 9 de janeiro.

82 Associacio musical 24 de julho.

82 a) Associacio dos ourives e artes annexas.
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83 Associalo protectora de inslruecao popular.

83 a) Associacào dos relojoeiros.

84 Associalo dos sapateiros lisbonenses.

84 a) Associarlo dos soccorro* na inbabilidade.

85 Associarlo soccorros mutuos autonomia municipal.

86 Associalo de soccorro» mutuos 17 de junho de 1874.

87 Associalo de soccorros muluos e instrucclo albanca operarla.

88 Associalo de soccorros mutuos José EstevSo Coelho de Magalhies.

89 Associarlo de soccorros mutuos e monte pio drainalico portuguez.

90 Assrciacao de soccorros mutuos Pelicano.

91 Associacào de soccorros mutuos popular.

92 Associalo <le soccorros mutuos S. Fernando.

93 Associarlo de soccorros mutuos S. Pedio em Alcantara-

94 Associarlo lauromachira porlugueza.

95 Associaci dos traballiadores.

96 Associarlo uniào fralernal dos operarios da fabricac5o de tabacos.

97 Associarlo uniào lusitana.

98 Caixa economica operarla.

99 Caixa economica popular.

100 Caixa economica popular de Belem.

101 Caixa de soccorros da casa da moeda e papel sellado.

102 Caixa de soccorro* mutuos jgualdade social.

103 Commissào da classe dos artista* dramaticos.

104 Club alemquerrnse.

105 Club artistas e progresso.

106 Club familiar tlialiense.

107 Club Guilberme Cossoul.

108 Club Ibeatral.

109 Empiegados de telegrapbo.

110 Gremio familiar instructivo.

111 Gremio moderno
112 Gremio popular.

113 Real sociedade dramalica de amadores luz e caridade.

114 Monte pio auroia da li berciade

115 Monte pio lienelìcencia e Santa Monica.

116 Monte pio commercial.

117 Monte pio democratico Occidental.

118 Monte pio fralernidade.

119 Monte pio Jesus Maria Jose.

120 Monte pio dos officia?*, creados e empregados da casa real.

121 Monte pio pliilarmonico.

122 Monte pio proteccao de Nossa Senbora dos Remedios.

123 Monte pio do Senbor Jesus dos pescadores, navegantes e artistas.

124 Monte pio de Santa Maria de Belem.
125 Sociedade dos arlistas lisbonenses.

126 Sociedade dos artistas dramaticos.

127 Sociedade dramalica Taborda.

128 ItepresentacAo dos actores dos tbealros portuguezes.

129 Sociedade cooperativa credilo e consumo 27 ile novernhro.

130 Sociedade buinanitaria de Santa Isabel.

131 Sociedade de i risimerlo recreio alcanlarense.

132 Sociedade lilleraria Alexandre rinculano.

133 Sociedade litteraria de Sebasliào José ile Carvalbo e Mello.

1.14 Keal Associarlo Naval.

135 #

136 Sociedade recreativa Maiquez de Pondial.
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137 Camaras legislativa*.

138 Ministerio.

139 Commissao nomeada por decreto de 28 de abril de 1882.

140 Tribunaes.

141 Corpo consular.

142 talonias estrangeiras.

U3 Directores geraes dos diversos servifos publicos.

144-148 Funccionarios publicos civis das differentes reparticoes.

149 Junta geral do distrido de Lisboa.

Sepuian.;a

150-15:1 Governador civil, commissarios de policia, ole.

Coloni;»» poi tuguezas

154 Cidad«1os naluraes das colonia», associados.

A s*o< -in* ù« -s h< ion t i flc- > s

155 Academia real das sciencias de Lisboa.

156 Representantes das associaeóes scientilicas de fora de Lisboa.

157 Sociedade de geojrraphia de Lisboa.

158 Sodedade pharmaceutica lusitana.

159 Associatilo dos engenheiros civis portuguezes.

160 Real associalo dos architectos civis e archeologos portuguezes.

Itil 9

I6i Administracao da imprensa nacional.

163 Caixa de soccorros da imprensa nacional.

164 Associarlo tvpographica.
165 Agrupafóps (le typographes e quadros typographicos dos jornaes de Lisboa.
Ifó Associarlo dos jornalistas e escriptores portuguezes.
U)7 Representantes dos differentes joniaes e associacóes de jornalistas e escri-

ptores de fora de Lisboa.

168 Representantes dos jornaes de Lisboa.

169 Commissao esecutiva da imprensa no centenario de Camòes.

TOMO XVUI (Sujfl. 5
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170 Gremio lusitano.

171-172 CommissOes dos festcjos do centenario do Marquez de Pombal erri Lis-

boa e representantes da commissào da villa de Oeiras.

Tnsirue<>~.o

173 Associalo academica de Lisboa.

174 Hepresentantes das corporacfles academicas de (timbra e Porlo.

175 As*ociac£o de professores primario».

176 Commissào fundadora da escola Caslilho.

177 Estudantes de inslruecao primaria das escolas do govemo— professores.

178 Escolas particulares de instruccAo primaria e professores.

179 Lyceu nacional de Lisboa— estudantes e professores.

180 Representantes dos lyceus de fora de Lisboa.

181 Coilegios de instruccào secundaria— alumnos e professores.

182 Collegio academico lisbonense.

183 Collegio de humauidades.
184 Collegio lusitano.

185 Collegio luso-brilannico.

18<> Collegio parisiense.

187 Collegio Nossa Senbora do Resgale.

188 Collegio 1.° de junho.

189 Escola academica.

190 Escola moderna.
1U1 Insti luto do ensino livre.

192 Lyceu francez.

193 Escolas superiore» e especiaes.

19 k Representantes das escolas de fora de Lisboa.

195 Academia das bellas artes.

196 Conservatorio real de Lisboa.

197 Curso superior de lelras.

198 Escola do exercito.

199 Escola medico-cirurgica de Lisboa.

200 Escola naval.

201 Escola polyteelinica.

202 Instituto goral de agrir.ullura.

203 Institulo industriai e commercial de Lisboa.

201 Quinta ragionai de Cinlra.

205 Commissào executiva dos estudantes na celebrarlo do centenario do Mar-
quez de Pombal.

0 cortejo desfilara* pclas ruas da Alfandega, dos Fanqueiros, da Bitesga, da
Praia, dos Capellislas, Augusta, prava de I). l'edro, ruas Nova» do Carmo e do
Allunila, largos de S Juliào e do Pelourinho, ruas do Arsenal e do Corpo Santo
e prara dos Romulares.

À boinenagcm é prestada a urna eslatua do Marqnez de Pombal, collocada

no inter-rolutnnio do iheatio de D. Maria II, onde serSo collocadas as coroas, e

onde lìcarào a té o dia seguitilo, sondo depois Iransportadas para a exposicao de

desenhos na Escola polytochnica, onde serio expostas.

As flores quo forem lanoadas sohro o cortejo senio Iransportadas o colloca-

das no pedes-taf da ostatila.
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ORDEM DE MARCHA

Às duas horas comecarà a desfilar o prestito, passando todas as corporacòes

pela frente do pavilhà», onde estara a commissao executiva, que as saudarà.

A ordem de successa^ das diversas corporacòes é a mesma que se segui

u

para a numeracào da pianta.

Abrini o prestito una piquetc de cavailaria da guarda municipal, seguindo*

se Ihe a banda dos alumnos de Minerva locando a mareha trìumphal dedicada

ao Marquez de Pombal.
1.° Carro trìumphal, symbolizando a reedi ficacào de Lisboa.— Corporacòes

numeradas até 15.— Trophéu dos bombeiros voluntarios da Junqueira.

2.° Carro trìumphal do commercio, industria e traballio, corporacòes nume-
radas até 20.

3.° À frente da fabrica da industria nacional um trophéu da mesma fa-

brica.— Corporacòes até 63.

4 ° Banda dos artistas almad-nses. Carro para flores— Corporacòes até 97.

5° Banda academia 1.° de setembro de 1867. — CorporacOes até 15i.

6.0 Real fanfarra de Canecas.

7.* Carro trìumphal das colonias. — Corporacòes alé 161.

8. * Banda uniào operaria de Carnide. Cairo da imprensa.— Corporacòes

até 192.

9.° Banda recreio inslructivo dos operarios do caminho de ferro.— Cario

das sciencias, corporacòes até 187.

10. Carro para flores. — Corporacòes até 197.

11.° trarrò da instruccao militar.

12.° Banda nova Euterpe.— Corporacòes até 201.

13. ° Carro de agricuitura.— Corporato até 201.

Fecha o prestito a commissao executiva, seguindo-se-lhe um carro para flo-

re» e um piquete da guarda municipal.

.Vota. — 0 signal # indicava admissSo possivel de novas cotnmissòes.
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DOCUMENTO N.° 8

Convite & camara dos pares

A commissio officiai enderecou convite a camara alta e no mesmo dia saiu

Qffi supplemento ao Diario do Governo n.° Ì02, coni o seguitile :

Secretoria da camara dos dignos pares do reino.— ror ordem do ex.™0 sr.

presidente da camara dos dignos pares, nSo havendo sessJo hoje, 6 de maio de
1882. e para conhecimento da inesma camara, se faz publico o seguitile convite,

recebido do conselheiro presidente da commissflo nomeada por decreto de 28 de
abril. para a celebracào do centenario do Marquez de Poni bai.
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DOCUMENTO N.° 9

e ex." 0 sr.— Devendo ter Iogar no dia 8 do corrente me7, pelas doze
horas da manhS, na rotunda da avenida da Liberdade, a festividade da inaugu-

ralo do monumento que por subscripcSo publica vae ser erigido ;i memoria do
Marquez de Pombai, tenbo a honra, na qualidade de presidente da commissilo

nomeada por decreto de 28 de abril, e em observancia do n.° 5 ° do respectivo

programma publicado no Diario do governo, de a&sim o participar a v. ex.*,

apresentando -Ine este convite e rogando-lhe se digne de o transinittir igualmente

ao conhecimento da camara dos dignos pares do reino, para que a mesma ca-

mara possa, querendo, fazer-se represenlar naquella festividade.

Deus guarde a v. ex.* Lisboa, em 6 de maio de 1882.— III.
0*0 e ex.,M0 sr.

presidente da camara dos dignos pares do reino. — Antonio Iìodrigues Sampaio.

Secretarla da camara dos dignos pares do reino, em 6 de maio de 1882 =
0 conselheiro secretano geral, Joaquitn Hemeterio Luis de Sequeira.

Digitized by Google



DOCUMENTO N.° IO

Trabalhos na Universi dade de Coimbra 1

No anno iectivo lindo celebrou a Universidade o i.° centenario ili» Marquez
de Pombal.

Ainda ha pouco celebrara o i.° centenario da sua reforma, justn era pois

que celebrasse tambeni o do seu auctor, o grande Marquez de Pombal, que a

promovera, dando- Ihe impulso e execut-Ao com a sua esclarecida ìntelli^encia e

vontade sempre energica e sempre persistente Tributo» destes, alem de justos

porque sio uierecid-»s, exprunem o leconhecimeuto e gralidAn da Uuiversidade

peios importantes sorvicos pr*»stados pelo seu reformador, que lite deu o valor e

prestigio que ora goza entre todas as corporacdes scientifica* nacionaes e do ex-

traudirò. A Uuiversidade, reudendo predo ao Marquez de Pombal, nomando a

sua memoria, cumpriu um dever de grntid&o, e nAo menos se honrou por esse

facto, por isso que as manifestacd'S para com tamanlio vulto da historia patria

eslào uas tradirùes. nunca desmentidas, da mais antiga e nohre corporato scien-

tilira de Portugal.

SAo do dominio da historia os importantes serviros preslados pelo ministro

de 0. Jose ao seu paiz em todos os ramos da adininistrafAo publica. Enumera- los

sera escusado. Todos os conhecem, e nem em tao limitado traballìo se podetia

resimi ir tao vasto assumpto.

A oulros cabe a homosa missao de the biographar a vida e enumerar os
actos d* sua admiravel administrayao, de que se acliam recamadas as paginas da
historia do reinado de D. José. Limitar-nos-hemos pois a referir apenas succin-

tamente as manifeitardes de consideralo com que a Universidade celebrou o i.°

centenario do seu reformador.

A inicialiva «le uni dos mais distinclos professoies da faculdade de pbilo-

sophia se deve a ideia da celebralo do centenario, o que estava na mente de
todos, e por isso foi ahracada com enthusiasuio.

1 docam nloi 10, il o 12, Iransi-ripto* wima di' p.i^. 73 a pap. 70, «io copiadosdo
• \f»t»no da Univfrsidadr- do Coimhra», 1885-1883, d* pa>r. 3 a 80, com e*cepc*« da proposta do
ir dr. Corrria barala, qiw deuo do inserir por brcvidade para rncurlar a lr.inscri| elio.
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0 sr. dr. Correia Barata, movido pelos sentimenlos do mais elevado patrio-

tismo, foi o primeiro d'enlre lodos a levantar a voz em favor do centenario de

uni homem a ciuem a Universidade tanto devia, e em conselho da faculdade de

philosophia de 15 de novembro de 1881, expondo os inoli vos por que a Univer-

sidade devia tornar corno suas as manifestale» em honra da memoria do Mar-

quez de Pombal, apresentou urna proposta, que foi approvada por unanimidade.
resolvendo se logo que fosse presente* ao conselho do» decano», para determinar
a forma que se Ihe dcveria dar, e modo de se pór em execucSo.

Em sessao do consolilo dos deranos foi apresentada a proposta indicada, e

por deliberalo do mesmo conselbo resolveu-se que se consultasse o corpo do-

cente, para que cada uni api esentasse suas considerac«3es e pareeer. Em colise-

uuencia di>to, o ex "0 viee-reitor, que estava no governo interino da Universi-

dade, convocou urna conferencia. Ahi, reunidos debaixo do mesmo pensamento,

e com o inaino interest', levados pelos mesmos sentimentos e ideias, determi-

nou-se a celebralo do centenario sob as bases ja apresentadas, modificando-se

alguus artigog, e addieionando-se outros novos, conio se vé da proposta trans-

cripta, a qual seria sujeita à approvalo do conselho dos deennos. Determi-

nou-se mais que para està festividade* se convidassem todas as auctoridades

locaes e corporaeòes scientificas do paiz, dando-se por està forma uin publico

teslemunho de consideralo, prestado pela Universidade à memoria tlo seu mais

importante legislador, cujas leis a inda sao o seu principal sustentaculo.

Eis a proposta approvada pel* confereneia celebrada em Ì6 de Janeiro de

1882 :

i.»

«Que no dia anniversario se celebrasse ua capella da Universidade urna

mi*sa de requiem para suffragar a alma do Marquez de Pombal, à qual assistila

o corpo cathedratieo.

!•

• Que o corpo cathedratieo com suas insignias se reunisse na sala dos actos

grandes, onde em sessSo solemne, e em honra do Marquez de Pombal, seriam
recitados pelos professores, que jl estavam inseriptos, os drs. Correia Barata, e

Antonio Candido Uiheiro da Costa, elogios historicos sobre a vida e feitos do
grande reformador.

•Que fosse cunbada urna med.ilha commemorativa d'esle dia. visto ter sido

declarado pelo ex.™0 dr. Correia Baiata que a sociedade Club de regatas quarta

harense. do Rio de Janeiro, Ihe cedia parte do cuuho coni que aquella sociedade

celebra tambem o centenario do Marquez de Pombal, abnndo-se para este firn

urna suhscripyAo entre os membros do corp» cathedratieo. a qual seria pura-

mente facoltativa.

I."

«Que ;i cusla da Universidade se colloque na sala dos aetos grandes, ou em
oulra qualquer do n.ieo das escolas ou estaheleeimento da Universidade, uni

iellato do Marquez de Pombal.
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•Que em qualquer estabelecimento da Universidade se mande collocar urna

lapide commemorativa deste dia, e em honra do Marquez de Pambai, corno

prova de preito e homenagem ao grande reformador.

6.°

«Que ao largo do Museu se d«* a denominalo de largo ou praca do Marquez
de Poinha), devendo-se para esse firn fazerem-se as obras e reparos necessario»,

de forma a tornar-se menos devassada, sendo convidada a camara municipal

para nesse sentido coadiuvar a Universidade.

7."

•Que se nomeassem commissòes nas diversas faculdades a iiin de proporem
ao governo de S. Maj^sìad.1 as reformas do ensino que Ihes parecer conveniente.

8.°

•Que ao governo se pera o subsidio para terminar as obras da facttada do
laboratorio chimico, que por falla de recursos se nào tem terminado, sendo
collocado nesse logar a lapide commemorativa de que fala a 5." proposla».

Em sessao do conselho dos decanos de 11 de fevereiro de 1882 foram eslas

propostas apresentadas e approvadas, mandando-se-lhe dar execuc,a*o, comò va-

mos expor em seguida.

No dia 8 de maio effecluou-se, corno se tinlia determinado, a festividade,

conforme o programmi approvado e p?la jorma seguinte :

Convocado o corpo docente para assistir à missa de requiem, reuniu-se
para esse firn em urna das vastas salas dos pacos da Universidade, seguindo en-

corporado e coni o acompanhamento do estylo para a real capella, onde se ce-

lebrou a inissa .1$ 11 horas do dia, coni a solemnidade e apparato costumado
nestes actos. Terminado que foi, srguiu o prestito pela mesma ordem, acompa-
nhando o prelado da Universidade ao paco, e aguardando a occasiao opportuna
para se reunir na sala grande dos aclos, onde se celebraria a solemne confe-

rencia academica (art. 2.° do programma).
E a sala grande dos actos um vastissimo salilo, que pela grandiosa constrnc-

yio e magni fìcencia d'ornalo se proporciona às grandes fosti vidades. Guarnecida
coro as alfaias que ainda possue (dignos restos de tanta riqueza e opulencia que
ta>ia até antes da invasaci franceza), infunde ainda hoje a admirarAo a todos os
1«e a véem.
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Nesta sala se costumam celebrar todas as festividades academicas, e por
isso ahi se reuniu o corpo calhedralico para assisti r à conferenza.

Às 12 horas do dia, achando-se reunido o corpo docente no paco das es-

colas, seguiu o prestito para a sala dos actos, occupando os differente» profes-
sores os seus respeclivos logares, osservando-se a precedencia das facuidade*.
Conforme o programma, anles de aberta a sessào pelo ex."0 reitor da Universì-
dade, foi executada com grande maestria por urna orchestra um trecho de mu-
sica classica portugueza, sob a direccào do habil pianista o bacharel Francisco
José BrandSo, que teve a feliz ideia de escolher musicas coevas da epoca que
se celebrava. Os trechos que se executaram foram os seguintes :

Extractos de oneras classicas portugueza s, feitas e concertadaspara sepluors
((lauta, 2 violiuos. 2 violloncellos, piano e orgSo meltodinno) por F. J. BrandSo,
para expressamente os executar na sala dos actos grandes da Univcrsidade de
Coimbra.

1.° Artemisia— Opera de Antonio Leal Moreira, 1782;
2.* Semiramide — Opera de Marcos Antonio Portugal, 1783

;

3.° Natal Augusto— Opera de Antonio Leal Moreira, 1793.
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Allocucào do reitor da Universidade

Mrcs skxiiores :

Por deliberar-lo do conselho de decanos e voto de muitos dos menibros
do Claustro nos reunimos boje em publica sessao academiea. pcrante a illustre

assemblei» que nos honra com a sua pressura, para solemnizarmos oste memo-
ravel dia, em que termina um seculo depóis que o grande espirito do insigne

reformador e reslaurador desta Universidade deixou a terra e a patria, que tanto

illustrou e engrandeceu.
Cumpre-me, pois, declarar aberla a sessao e convidar a vossa benevola at-

tenrio para ouvirdes a palavra eloquente dos oradores que se encarregarain de

nos rerordar nesla solemne occasiào as grandes qualidades civicas e os eminen-
tes servifos prestados a Portugal e à civilizara'o pelo respeitavel cidadao Sebas-

liio José de Carvalho e Mello, que foi Conile de Oeiras, Marquez de Pombal e

ministro de el-rei D. José I.

Darci a palavra piimeiramenle ao sr. dr. Francisco Augusto Correia Baral i,

e depois ao sr. dr. Antonio Candido Hibeiro da Costa.
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Discarso do dr. Francisco Augusto Correla Barata

Illustrissimo e excellentissimo senhor reitor da (Juiversidade, preclarissi*

cnos professores das diversas faculdades, dignissimos magislrados e funccionarios.

Ila um seculo sumia-se na eterna noi (e do tumulo, em Pombal, desterrado

•e transido de dores, mas inconturbadn e sereno corno um heroe, o homem que
pelo espaco de mais de vinte annos fóra o assombro de Portugal, e que tomara
seh a sua poderosa salvaguarda a dignidade e a ordem, a riqueza e a forra do
paiz inteiro.

Era Sebastiào José de Carvalho e Mello, I.° Conde de Oeiras, i.° Marquez
de Pombal e ministro de el-rei D. José I.

Durante os ciuco annos do seu exilio rugiram em volta do leiìo prtìstrado

todas as paixòes desenfreadas, todos os odios concentrados. Depois que o bispo

u> Coimbra D. Francisco de Lemos, seu admirador, prestou ao cadaver do amigo
os ultimos obsequios, e que a campa cerrou para sempre os seus ossos inertes,

fez-se o sdendo do esquccnnento em volta da memoria d'este homem, cujo nome
fóra conhecido e respeitado em todas as córtes da Europa, e que Ozerà tremer

•orante da sua figura majestosa os mais poderoso» e audazes.

Mais tarde, quando os exercilos invasores de Napoleao talaram a peninsula,

pondo o sello nessa obra antiga de demolipao que o grande estadista snstara no
•seu tempo com o vigor da sua potente intelligencia, urna borda de miseraveis

yiolava-lhe a ultima morada, roubando Ihe a espada e os vestidos e dispcrsando

impiedosamente os seus ossos.

Para nada faltar a grandeza de um homem tao extraordinario teve, por ul-

Correu o tempo : calaram se, ou devem calar-se os odios e as invejas : ex-

<inguirarn-se os ultimos ech<»s dos clamores rancorosos. É chegada a bora paci-

Sknhuhas e Sekhores:
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fica e soberana em que a Justifa, assentada no seu solio impolluto e presidindo

ao tribunal da Historia, deve proclamar a sua sentenza suprema para licào dos

vindouros.

Dotado de urna forte a rica organizafilo, de urna actividade prodigiosa e de

talentos excepeionaes, Sebastiào de Carvalho trouxe ao mundo todos os elemen-

to* que fazem <>s homens gran<les. Favorecido pelos aconlecimentos. collocou-se

dentro do seu paiz no logar a que Ihe davam direilo as aspiracoes I epilimas da
sua nalureza. Sem ter nasrido nos elevados pincaros sociae* de onde vinham
outr'ora aquelles para os qua«s se fazia a littoria, Sebastiào de Carvalho, corno

Cesar, corno Napoleflo, corno Sixlo V, conquisoli o seu logar p»»ninte ella.

Tendo prestado relevantes servivo* an paiz e ao rei nas córles de Londre» e

Vienna, reinaudo ei rei D Joflo V, seu (lino el-rei D. José, por morte d 'aquelle

monarcha, chamou-o aos conselhos da rorria, nomeando-o seu ministro. Comeca
entào o grande papel social e politico de SebastiSo de Carvalho.

Nesse tempo este pequeno paiz, que olVuscara o mundo com o esplendor do

seu poderio e Ihe dera licóes de illustrarlo, de valore de palriotismo, havia che-

gado às porlas ila sua mina. Estava pobre, envilecido, desprezado: perderà a

sua srieneia. as suas ronquistas, a sua marinila, o seu exercito, as suas iudustrias.

o seu erario, e com islo tudo pepiera taruhfin essa rica seiva que havia produ-
zido tantos homeiis celebre*. Havia ale perdido a sua independencia, reconquis-

tada depois por urna inaudita temeridade.

N.1o bastava islo. Em 1755 urna violenta convulso terrestre, que se fizera

sentir desde o Atlantico alé quasi os conlins do Mediterraneo, ^avou a sepoltura

à cidade dn Lisboa, com as suas riquezas, os seus palacios, as suas iyejas c os

seus habitanles! Por um lado as aguas do Tejo cobriam com um lenf l de do-

bras ondulautes e furiosamente ngiladas os escombros e os cadaveres: p«>r outro

um pavoroso incendio acatiava de fazer desapparecer em cinzas os restos de uni

paiz inoribundo. E depois a escoria social, scntindo referver no seio a onda la-

tente do vicio. assentava sobre as ruinas o acampamento hediondo dos crimes
mais nefandos !

Se è possivel descrever o eslado politico, economico e social do paiz depois

d'esse grande desaslre, nao ha palavras que possam pinlar bem expressi vamente
o miserando quadro que apresentavam Lisboa e seus milhares de habitantes

desde aquelle fatai dia 1 de novembro. No ineio dos gritos de lerror e dos gemi-
dos dos moribondo*, dos assassinatos e das violacóes, dos roubos e dos sacrile

gios, so um bomem conservou forca inorai, entendimento darò e actividade bas-

tante para acudir a tanta desventura ! Foi ainda Sebastiào de Carvalho. Os pro-

digios de valor e de energia que desenvolveu, os exemplares e merecidos casti-

gos que impoz, os ados de caridade evangelica que pratirou, a dedicacao e o
amor coni que distrihuiii a todos o pào e o abrigo, e aleni d'isso a inaudita au-

dacia com que, por assim dizer, reptou a nalureza oppondo as fracas forcas do
homem aos gigantescos movimentos do mundo — fazendo resurgir mais bella a

cidade abatida— s:lo faclos incontestavelmente dignos da mais profunda admira-

fào, que devem fazer córar as faces d'aquelles que, impensadamente, véem nesta

energia e nesta arlividade as provas de urna absoluta crueza de corac&o.

Os estrangeiros, desejosos de conhecer 0 grande Marquez, conio Ihe cba-

mava o povo, que o cercava de venerarlo no seu desterro, vinham visilà lo e ou-
vir a sua palavra sympatbica e atlrahenle. 0 duque de Cbatelet conta nas suas

Viagens a visita que Ihe fez, as praticas que tiveram e *s respostas que dava as

rcpelidas perguntas que Ihe fazia. I»isse-lhe quanto sabia, refere o duque, e

accrescenlei que a circumslancia de se darern os seus inimigos a tantos incom-
modos para o penlerem era mais um triuinpho para elle, porque demonstrava
nao so a imnotencia mas a animosidade dos seus adversarios. A estas palavras

retorquiu o Marquez com grande vivacidade : — «Avancam urna calumnia, di-

zendo-sc interpretes do povo! Mandam-lbe insinuar que me deteste! Mas isso e

impossivel : todas as minhas aceóes me asseguram do contrario. 0 povo portu-
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^ruez nào me poJe odiar : ides ouvir a razào. Quo é o portuguez hoje? Que era

o portuguez ha quarenta aimos? Nào o colloquci eu nas circumstaneias do nào
necessitar dos seus vizinhos ? Nào estabeleei por loda a parte as artes, as oflici-

nas, o enfino? Nào reedilìquei uni terco da cidade de Lisboa? Nilo prnpaguei a

aetividade e derramei o bein e*tar entre os operarios? Julgo esse povo assaz

ju»to para desconhecer todos os d»reitos quc ereio ter ao seu reconhccimento.

Elle nào me quer devorar ; e até nào o fez! — Voi» dizer-vos qucm sào ns aneto-

res de ludo que podereis ter onvido. Os fidalgos, que se obstinavam em suas in-

solentes pr^tensòes, as quaes pretendi aniquilar, empregaram todos os meiospos-
siveis para ine perderein. Elles nào podiam decentemente mostrar-se à frente do
partiJo persegui ilo r. Que lizeram? Escoiheram algumas das suas creaturas, que
tomararn os mais triviaes disfarees e divagaram pelos logares publicos desacredi-

taudo-me, h piotando- me com as mais liorriveis córes. 0 povo, que facilmente ó

seduzido, associou-se a estes clamores, conio se cumprisse um dever. Ahorrecia-

ine, porque Ihe diziam que assim era mister. Varias pessoas que conheceis, com
o tim de malquistar-me, andaram por algims dias com um tal disfarce confun-

dindo-se coni a ralé e espalhando calumnias que Ihe apresentavam corno verda-

tles incontestaveis Accusam-me principalmente de ter sido cruel ; mas obriga-

ram-me a ser rigoroso. Quando eu annunciava as ordens do rei e nào faziam
raso d'ellas, era indispensave) lecorrer à forca : as prisóes e os carceres foram
os unicos meios que achei para domar esse povo cego e ignorante.

Eis aqui o uepoiinento do accusado. Elle fala claro e visa o nonio essencial

ila aceu*acào, Que o julguem aquelles que sào capazes de comprehender a gran-

deza da sua obra !

Por elle fal.im ainda os mil servicos que prestou ao seu paiz. Elle arran-

cou o da miseria e da ignorancia para Ihe dar industrias, artes, commercio, forca,

representacào e riqueza, e paia o fazer respeitar das naefles da Europa. Por elle

pleiteiam a liberdade dos indios da America, a extincc.lo dos autos da fé, os

prindpios de moralidade publica e privada que estabeleceu, a exlirpaeào dos

critnes e dos vieios que debellou, e a liberdade de pensamento que proelamou,
extmjjuindo o Index expurgatorius. Elle desteirou o fanatismo ; applicou para

obras de caridade os rendimentos das numerosas confrarias do reino ; fez abolir

todas as dislinccòes entre os christàos novos e os chrislàos velhos— que tanto

sangue haviani derramado; exlinguiu a hereditariedade do9 empregos, abrindo
para os servicos publicos o concurso «la inUdligcncia e da capacidadc ; regulou

a cobranca das rendas do Estàdo de um modo facil e economico, pondo lim às

malversacdes o aos roubos : reformou a lei das successóes; estabeleceu a liber-

dade de « ommercio em Angola e Mocainbique, e, emfìm, livrou o paiz de urna

segunda Saint Barthélemy phneada pr-lo Geral da Ordem Dominicana e por
alguns frades de outra ordem denominada — Reforma da Serra de Monte-
jiirdo, a qual devia ter logar das oito para as nove horas do dia 2i de marco de
1765.

Que o accuse quem se julgar capaz de fazer tào grandes cousas !

A Academia Conimbricense, tendo celebrado dignamenle em 1872 o cente-

nario da reforma a que deve o seu estado presente, completa hoje o pagamento
de urna divida sagrada celebrando o centenario da morte do Marquez de Fonibal,

(jue foi a alma d'aquella reforma.

Por arlilicio ou por incuria, por fatalidade ou por desleixo— pouco importa
neste momento a causa do mal— a veneranda instituicào de rl-rei D. Diuiz, de-
pois do ter iliuminado a. Europa com os clarOes do seu luzimento, chegara na
primeira melade do sectilo xvin A exlrema dejjradacào. A philosophia e as seien-

cias, que desde o secnlo xvi até enlào tinham medrado corajosament»», eram de
todo estranhas ao ensino universitario, confinado nas interminaveis disputas da
philosophia escholaslico-peripatetica, nos myslicismos d«* urna theolojri.» semi-
pagi, nas argucias de urna jurispruden -ia palavrosa, e na lei tura automalica e

aparcellaila dos livros de Galeno e de Avicena.
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Nos fins do seculo passado o espirito hum.im tinha alcado o seu vóo pro-

digioso por cima de toda està erudito de espalhafato, esburacada e rota corno

um veltio manto lonzamente usado pela humanidade.
0 movimento scientifico, iuiriado no seculo xvi por Copernico e Kepler na

astronomia, foi accelerado pelo» traballio* de Leonardo de Vinci e Frascator na

physica, na optica e na medianica; por Viete, que applicou a algebra à geome-
tria ;

por Neper, gue descobriu os logarithmos; por Vesala, que creou a anato-

mia bumana; emlim por Michel Sci \ et e Cesalpi ni, predecessore» de Harvey.

que descobriu a circuiamo do sangue.

As - revolution** orbium caAettium— de Copernico sao por assim dizero
rebate da leformacao mental. 0 velho mundo theocratico, espantado di ousadia,

sentili estremecer as intimis entranbag, preseiilindo que se Ine esboroava sob os

pés o solio da eslreila philosophia em que haseara a lei da sua supremacia uni-

versai Apodou de absurdas as innovacOes, perseguiu Kepler, e decretou a ab«o-

luta verdade dos seus principios.

Ao alvorecer do seculo xvii, para attestar mais urna vez a sua forra, vibra

um golpe tremendo s bre a perniciosa escola dos innovadores na cabeca de

Giordano Bruno, queimado pela Inquisirlo em Horna no anno de 1600.

Mas o espirito humano, esle quid que vive alravés dos seculos e das gera-

ffies, para o qnal nao ba fogueiras nem carreres. rebrilbou ainda coni mais in-

tensidade. Francisco Bacon, cbanceller de Inglatcrra, l.arào de Verulam, visconde

de Saint-Alban, publica em 4611 a sua Instauratio magna scientiarum, em cuia

dedicatoria ao rei Jacques I de Inglaterra se exprimc d esle modo : — «depois da

minlia morie tal ve/, este far.bt> que accendo nas trevas da pbilosopbia possa illu-

minar o caminho <Ja posteridade. . , a firn de que, após tanlos seculos, a pbilo-

sopbia e as sciencias, deixando de ser vazias e por nssim dizer pban tasti ras, se

baseiem eintim sobre os solidos fundamentos de urna experiencia bem verificada

e sufficientemente variada*.

Comeca entflo com firme passo a regeneraeflo meni al da humanidade.
Nao se fizeram esperar os fructos d'este favor delicado, que elevava o ho-

mem acima dos velbos ideaes, e Ihe abria de par em par as portas de um futuro

alé entao n.1o sonbado, ou systematicamente interceptado por um quadro de es-

tacionamento, que só Ihe mostrava celestiaes mi ragens, corno e>ses scenarios illu-

sorio a, de pbantaslica perspectiva, com artifìciaes effeitos de luz dos thealros

moderno*.
Urna pleiade de homens ili ustres succede a Bacon:— é Descartes, o conli-

nuador de Viete e fundador de urna pbilosopbia nova ; sao Gassendi, Galileu,

Pascal e Newton Sio ainda Spinosa, discipulo de Descartes: Leibniz, o auctor

da Monadologia — que se resenle dos tratados do infeliz Giordano Bruno—

e

fundador do methodo infinitesima!: e Locke, que estabeleceu a idade critica da

kitellisencia e deu à pbilosophia a sua primeira feicao positiva.

Einiuanto Descartes, Leibnitz e L*>cke refundiam a pbilosopbia : Galileu,

Pascal e Newton, tres nomes que sao tres astros, creavam urna era nova para a

seiencia.

Leibnitz expirou nos principios do seculo xvm. Este seculo fez para o pro-
gresso mental ainda mais que o anterior. A philosophia assentou osseus arraiaes

em Franca, onde apparece Condillac. Em Inglaterra apparecem ainda Berkeley.
3ue elevou o idealismo ao absoluto e seguiti a Leibnitz: David Hume, venia-

eiro e principal precursor do critichino moderno e do positivismo eontempora-
eo, que coutinuou Lo rke; e mais tarde Priestley, que negou o livre arbitrio e

fundou a cfiunica pneumatica.

Diderot e D'Alembert, um pbilosopho e um mathematico. fundaram em
1749 a obra mais colos«al que alé lioje se tem publicado— a Encyclopedia, e

ella collaboranti os espirilos mais cultos do tempo. Philosophia, sciencias, ar-

te», industria?, ofTìcios, tudo abrangia està gigantesca em presa. Voltaire, que foi

un dos activos collaboradores d'aquelfa obra colossaf, importava para Franca a

•
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philosophia de Newton e de Locke. Rousseau revolve as base» da consti tu icào

social e da educando, Cabanis continua Condillac. l)e la Mettrie, que estudou a

medicina em Leyde coni o celebre Boerhave, medico e chimico, excede-o. Ilei-

vetius. que fondava na educalo os desiinos de cada homem, continua o sys-

tema de inorai d'este uititì.o. O Barao de Uolbach, cujos primeiros estudos ver-

saram sobre a chimica, traduzindo em francez algumas obras allenito d'està

scieneia. escreve o SysUma da nattireza, o mais radicai protesto contra o idea-

lismo oietiphysico. Os naturalistas Charles Bonnet e Robinet defendem odesen-
volgimento continuo e o progresso h istorico ; emfim Turgot, e Condorcei conce-

bpm urna philosophia positiva da disforia, fundada na logica das accò -»s huma-
nas e na lei do progresso successivo.

0 movimento philosophico do seculo xviu, em que lomaram parte, na
grande u-aioria, homens profundos nas sciencias especiaes— nas mathematicas,

na physica, na chimica, na tintoria naturai, na medicina— e a summula e a syn-

these do progresso scientifico d'esse tempo. Derrocando iiiteiramente as coneepcoes

da vellia escnlastica, conslitue a transicao naturai para a philosophia scienlilica

do seculo presente.

Tal é o quadro resumido das transformacóes do espirito humano ims secu-

los xvi. xvn e parte do seguinte.

A decadente Universidade de Coimhra, mumificada nas velhas formulas,

n5n leve conhecimento, ou n.lo o quiz ter, de Uj importante revoluto. Hepu-
gnavam-lhe as reformas pacificas di razào; mas acceilava, e usava mesmo, as

diseordias ruidosas de urna dialectica ignorante. A esterilidade do solo e das in-

dustrias eram companheiras, se nao filhas, da indigencia intellectual. 0 facto in-

negavel é este.

É nesla conjunclura que intervem a poderosa refornia pombaliiia. A caria

de lei de 23 de dezembro de 1770 creou a Junla de Providencia letteraria, in-

cumbindo-a de consultar acerca da ruina dos estudos e dos meios mais proprios

para a remediar. Està Junta, conslituida debaixo da immediata inspeccao do
JJarquez de Pombal, trabalha activamente e apresenta em 28 de agosto de 1771

o mais extraordinario relalorio scientilico qne até hoje se escreveu em Portugal.

Intitola -se este relatorio— Compendio historico do eslado da Universidade de

Logo em seguida, por carta de 2 de setembro d'este anno, é incumbida a
refenda Junta de organisar os Novos Eslatutos da Universidade, que ainda hoje

nos regem e eujo originai se acha aqui, nesle dia solemne, corno reliquia memo-
randa. Coni a maior diligencia se realisa este admiravel corpo de. leis tao sabias

na organizacao corno elevadas na scieneia, que forai u approvadas por carta re-

gia de 28 fìe agosto de 1772, exacttimente um anno depois da apres-ntaefio do
Compendio historico. Emfim em setembro do mesmo anno o proprio Marquez de
Pombal, com plenos poderes de El-ltei e em seu noni»1

, veni inaugurar nesla sala

a nova fundacao da Universidade.

É a està creacào que as faculdades de Mathematica e Philosophia devem a

sua ori^em. E eu, conio o mais humilde dos membros desta ultima, sinto baca
a mintia voz e debil o meu entendimenlo para prestar, em nome d ella, a home-
nagem devida ao grande reformador.

Senliores ! a vossa illustradissima benevolencia me relevarà da ousadia que
acabo de commetter: cumpro um preceito a que nao podia esquivar-me.

8 de maio, 1882.

Dr. ComiEiA Barata.
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Nào pofso Iranscrever, em seguida, comò desejava, o discursodo sr dr. An-

tonio Candido ltibeiro da Costa, porque s. ex.* nio deu as nolas para entrarem

devidamenle no Annuario cilado. Assim se declara na pag. 20.

0 sr. dr. Antonio Candido era enlào lente da faculdade de direito da Uni-

versidade. Ao presente (1907) é procurador geral da coióa. digno pnr do reino,

ministro de estado lionorario, conscihe irò de estado e em 1905 exerceu as fune*

róes de presidente da cainara dos dignos pares. Tera o seu nome neste Diccio-

nario no logar competente do novo «Suiiplemenlo», que Ihe pertence corno «•

criptor dos mais correctos e corno orauor dos mais grandiloquos da peninsula

iberica.
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DOCUMENTO N.° 13

Nas feslas pom bali nas realizadas por iniciativa dos empregados da Imprensa
da Universidade texc logar proeminente o erudito cscriptor, socio eflectivo do
Instituto de Coimbra e revisor da mctrna impiensa, o bacharel Abilio Augusto
da Fonseca Finto (jà fallecido), quo nflo so esereveu e publicou a AUocvcào, de
que dou a nota adeante, mas tamboni coadjuvou os ditos empregados nessa ma-
nifestacào. corno se vera das paginas que em seguida transcrevo da Bibliographia

da Imprema da Inivevsidide de Coinwra, anno* de 1880 a 1883, por A. M. Sca-

bra d Albuquerque, fasciculo impresso em 1885, pag. b* a 11 :

As festas da Imprensa foram notaveis e celebradas coni expansao de sincero

enthusiasmo e cordialissima barmonia. Urna grande Hommissao, presidida pelo

auctor da Alloai^ùo e coadiuvada unanimemente por todos os empregados e ar-

tista*, consegui u que este dia se tornasse distincto pelo espltmdnr da solemnidade
e pienissima confratcrnidade de lodo o pessoal d'oste cstaltelecimento. Sobretudo
deve notar-se o olTerecimento duina escola poiitbalina que coadjnvassc ou, antes,

completasse a escola typograpbica, olTerecimento feito por quatro empregados, o
qual se avalia melhor pelo que diz o Pmgrniinna dos festejos no seu numero V :

«llavendo na Imprenda urna escola de composic,;lo, dirigida pelo babil compositor
Adri,1o Marques e frcquenlada por aprendizes, que muito tedili aproveitado, para
seu complemento util, e ale indispensavH, os Empregados sollicitarao respeito-

samente dos poderes superiores a auctorisacào necessaria para oflereeerera à

mesma Imprensa uni curso de ensino auxiliar. annexo à refenda escola de com-
posito, e que se denomina ra em honra do Centenario — Escola Fombalina da
Imprensa da Univbrsioadb.— Constar^ de tres secróes, sendo a primeira de
Portutjuez, ensino essencialment» 1 pratico, orai e escripto, tanto na leitura corno
na analyse syntaclica e orlhograpbia: a segunda de linquas vivas, principalmente
a franceza e a ingleza, e a terceira da historia e theoria da arte lypagropitica. E
serio estes cumos professados pHos primeiros Empregados da Imprensa. Sendo
acceilo este olTerecimento. e constituidas as aulas, fera a sua frequencia obriga-
toria para os aprendizes de composito, e facoltativa para os fillios e parentes
dos empregados e artista» da Imprensa. Os dias e boras d'este ensino senio re-

gulado* em barmonia coni o traballio da composicao».
Em officio, dirfyido ao adminislrador da Imprensa, que era enWo o

sr. dr. Fiancisco Augusto Correi a Barala, os proponentes da olTerta justilicavam
assiro os seus desejos : • . . .Da ulilidade do projeclo ninguem que conlieca està
«•«sa pode duvidar. porque é complemento mdispensavel do tirocinio typogra-
phico A escola de composito, que é de maxima importanza numa lypographia'
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dea sempre resullados prolìcuos nesta Imprensa sob qnalquer dos melhodosque
se tem segualo. 0 primeiro systema foi de ensino typographico mixlo; o segundo,

que e o presente, de escola e.special. Antigamenle, etti vez de urna casa de apren-

dizes dirigidos todos por uni só mestre, eram elles confiados, uni easvezes dois

a cada urn so compositor, o qual, lendo-os junlo de si, os ensinava constante-

mente e com elles se identificava no traballio, de maneira que mestres e disci-

pulos se auxiiiavam coni vantagens reciprocas. Deste modo a Imprenda era

officina e escola ao mesmo tempo, e assim se crearam aitistas dislinclos. alguns

dos quaes, que ainda vivem, houra'm o estabelecimento que os edu«:ou. Os mais

modeinos sao filhos do actual systema ile escola, e nào sào menos dignos que os

antigas. Com este ensino se tem mantido està casa sem recrutar doulra parie (*s

seus operarios; antes pelo contrario os teve sempre seus proprios, lìlh'»s queri-

dos das suas entranhas, envelbecendo muitos finnes no seu posto de traballio

vitalizio, passando outros para muilas e diversa* typograpbias, e até para a su-

perintendencia de algumas. De ludo quanto expendemos poderiarnos exrniplili-

car copiosamente faclos e pessoas; e para isso bastava indicar as dalas da

admissào de cada artista, os seus servicos e babilidade technica, progressi e

promoroes; e sobretudo o amor domestico que consagram a està ca<a, à qual

devem educacSo e instrucrào, officio que os honra e Irabaiho que os sustenla.

Desejam os empregados desta Imprensa contribuir, em commemoracéo do cente-

nario do seu fundador, para que se desenvolva mais a actividade letteraria dos

artistas. Està nào é sempre segura pela inslrucrào insufficiente com que princi-

piane a sua carreira; entram com os escassos rudimento» das nossas escola s pri-

marias, que os entibiam, e no deseuvol vimento graduai que vào tendo osestuidos

os embaracam muitas vezes, quando por si'mesmos nào teem appiicario propria

e espoti lanea. Propóem por isso urna Escola Pombalina, erti que os aprendizes se

appliquem a firmar pela pratica e exercicio o que jà sabem e o que amda possane

saber, spgurando com o traballio inlelleclual o artistico da officina. Està Kscoh,
para nào alterar o curso typographico. pode ser nocturna e alternada nas seus

ramos conforme a necessidade o pedir. No edificio da Imprensa ha salas proprias

para esse firn, havendo apena s a despesa de alfaiar urna convenientemente.. •

V. Ex.* tomai*à todas eslas observaedes na consideralo que Ihe merecereto,

obsequiando muilo os abaixo assignados, se os bonrar com o seu assentimento*.

0 Administrador, avallando este oflereciinento, dizia em officio ao Ministro

do Reino o seguinte :

«... 0 estabelecimento do curso auxiliar da escola de eomposicào constitoe

Mistamente para a commissao o principal objecto da celebrarlo do Centenario

Pombalino, e merece, a meu ver, a attencào e benevolenza dos poderes publieos.

As tres partes de que se compoe sào realmente tres graua :

\.° grau : ensino da lingua portugueza, feito praticamente na leitura e analyse

dos bons livros e na escripta. Os aprendizes ja sabem ler e escrever quando sào

admitlidos, mas geralmente é muilo imperfeito o conhecimento que possuem da

nossa lingua, mesmo em attenevo à idade (13 a 15 anno») em que comeeam a

aprendizagem É pois de subida vaniagoni completar-lhes a inslruccào, que n*o

podein adquirir fora, porque passam o dia inleiro na Imprensa. A arte de eom-

posicào extge cada dia mais seguros conhecimentos para ser exercida com habi-

fidade e discernimento. .

.

2." grau : francez e inglez. 0 ensino destas linguas só deve fazer-se aos

alumnos que tenbam mostrado aproveitamento nas ;ic<5es anleriores e depois

dellas. 0 conhecimento deslas linguas, mais ou menos perfeito, sobretudo o

francez, é um auxilio poderoso para o compositor, que tem repetidas vezes de

compor trechos, citacoes, et* . naquelles idiomas, e que o habilita a fazer uso no

grau de livros nào escriptos na sua lingua. .

.
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3.° grau : h istoria e theoria da arte typographica. Esle estuilo é a corda do
ensino e o complemento naturai do ensino prolissional da esrola. Os alumnos,
habilitados com os eonhecimentos precedenti^, podein servir-se ja dum livro de

texto escripto em francez. 0 compositor, habilitado coni este curso completo, e

que seja regularmenie intelligente, faz veguramenle em menos tempo mais e me-
Inor que os nossos actuaes artistas, « poupa uni traballio, muilas vezes improbo,
as revisòes, litteraria e technica, e até mesmo ao auclor. Se n« m todos puderem
attingir a desejavel perfeicio. muitos a ha*o de conseguir, e o resultado goral seri

inquisì iouavelmente o aperfeicoamento da importantissima arte typographica. ..

Nào carece de outros commentarios està sympathica e utilissima instituigao;

os subirios e «ngulares dotes que ornam o talento de V. Ex.' supprem as ino-

destas consideracóes que eu poderia fazer, e excedem milito a valia do meu
jiiizo.

.

Este oflìcio lem a data de 28 de agosto de 1882.
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Homenagem da Camara Munioipal de Lisboa

A camara municipal de Lisboa, nlem da contribuitilo qtie ficou indicada,

(ambem encommendou ao pintor Miguel Lupi um grande uuadro bistorico para a

sala principal das sessòVs cnrnararias e resolvi-u que, nos dias desti nados <1s lestas

do centenario, eslivesse exposto ao publieo. È tela de grandes dimensOes e se v<5

collocada na parede da frente da mesma sala.

Predomina na sua composito, corno era naturai, a nobre figura do Marquez
de Pombal. Esti elle pr»\*idindo a urna conferencia para a qual convocare os

funccionarios mais em evidencia. depois do terremoto de 1755, para exaininar e

approvar a pianta definitiva da ptaca do Commercio, desenbada pelo ardiitecto

t ngenheiro .Eugenio dos Santos, apresentnda e explicada pelo rngenheiro-mor
Manuel da Maia, de que ja tratei neste Dircionario, lomo vi, pag. 45 ; e tomo xvi,

pag. 258. Sobresai'm igualment»» outras figuras de imporlaneia, taes corno Joaquim
Ignacio da Cruz Sobral, negocianle, por conseguiate representante do corpo com-
mercial; o duque de Lafóes, regedor das justiras : e o marquez de Alegrete, que
era o presidente do senado de Lisboa

Deste quadro teem sido copiadas muitas gravuras e pbotographias para

varias pubhcacóes, na epoca dos fotejos pombalinos e depois em revislas

illustradas.

Coube ainda a" camara municipal de Lisboa dar nova demonslracilo da sin-

gular bomenagem que desejava prestar ao reeditìcador da cidade, capital do
reino e sède do seu primeiro municipio, votando que o chpfe do seu archivo,

sr. Eduardo Freire de Oliveira. collijfiss*' e mandasse iinprimir, de conta da fa-

zenda municipal, os «Annaes», em que deviam compreliender-se documentos do
mais alto valor bistorico. EtTecluou-se, eom effeilo, essa publicacao, soli o titolo

de Elemento* para a bistorta do municipio de Lisboa, em urna serie de tomos,

obra monumentai que prosegue a aprazimento de entendidos e eruditos e de que
farei opportunamente o devido registo.

Parece-me que, na data em qu«j se imprime està foiba, estào jà impressos

doze ou treze grossos tomos desses • Annaesw.

Digitized by Google



AS FESTAS DO CENTENARIO POMBALINO

LISBOA

Escuso de inventar ou de alterar o que occorreu, basta procurar nos perio-

diro» do dia o que referiram ieerca dessa manifestalo, que leve brillianlismo,

embora nio possa registar-se, conio jà disse, coni a unanimidade de votos e os
applausos vivamente enlhusiasticos e accordes que sempre acompanhar&m, em
lodas as partes, o Iricentenario de tlamóes, e em que se empeuliara com fervor a
alma da patria.

Soccorro-me da descripcflo feita no Diario de noticias com exaclidSo e im-
parcialidade :

«Era magnifico o aspcclo da rnultidào, que era o de um povo dos mais ci-

vilisados, dos mais intelligentes, dos mais pacilicos e ordeiros, cheio de satisfa-

fio por tornar parte nuiua festa que pelo seu caracter especial era propriamente
delle. É que ahi nessa longa e brilhante procissao popolar, organizada quasi
prodigiosamente pela commisto executiva notneada pelos acadeifcicos e com-
posta dos rcpresentantes das escolas de Lisboa, sem outros recursos mais que a
forte e poderosa vontade das classe* a quem elles se dirigiram, passavam corno
que mima paratia, numa revista civil, cheta de esplendores, de signilìcacóes, eie-

roentos proprios a impressiouarem-nos vivamente a todos, porone s<1o as ex-
pressoes da vida nacional, numerosas personilicacfrs das multiple* actividades
que a constituem desde os mais simples operarios ale os mais abastados nego-
ciaDtes, as creancinhas das escolas, que mal comecam a receber as primeiras no-
ci*^ do para que da sua exislencia alt1 os que fazem as leis e os que mais oo
uienos modelam a opinilo.

Esses espectaculos sao muito para refleclir. para attender e para desejar,

porque as intimas aspiracoes dessa mullidSo de cidadaos, ebamados (odos a re-

leiuperar-se no calor das grandes tradiedes naeionaes, accentuaram nos seus

complexos gritos de expausào e a leu ria as aspiracoes mais serias, lodas condu-
cente» ao engrandecimento da patria, dos elementos da sua prosperidade raoral
e material, do seu progresso, da sua civilizacio.
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Dosfilou pela ordem marcada no programma, com pequenas altcracócs n

collocacelo de urna ou outra corporato, scudo organizado no Terreiro do Pago
na mais perfeila disposilo e na mais completa ordem pela commisto aeade-

mica. Demorou uni pouco a parlida a vinda de cerca de 3:000 creanciubas das

escolas e asylos municipnes, que tiverarn de vir da avenida da Liberdade. onde
a digna municipalidade lisboncnse inaugurare, no terreno cedido pelo sr. Barila

Salgueiro, a no\a escola municipal, que se destina a ser escola modelo de todos

os ramos os mais complt-tos de cnsino, desde o jardim de inlancia alé a eccola

secundaria, em cuja inaugurarlo, da qual adeante fazemos resenha, se obsei vou o

formosissimo auadro de 3:000 creancas leunidas fob a tutela dessa pi amie in-

stituicao popular, a quern urna lei sàbia, e que darà eterno louvor a quem a iu-

screveu, devolvcu o paleinal ericargo da instruccào c ensino dos lìlbos do

povo.

Essa festa foi urna nobilissima glorificalo pomlalina, porque demonslra
quao desafogadamente se prosegue na eira red^mploia da civilizacao pelaesco a

popular, a que Pombal puzera mais definidos fundamentos na sua singular dieta-

dura. E antes da inauguralo da nova esc'ola, a camara, que leve de ebegar com
algum retardamento ao Terreiro do Paco, tivera de assistir com o chefe do Es-

tado, a Itainha, e as outras pessoas rraes, e o governo, a inaugumcao da estatua

do Marquez de Pombal, na rotuuda da avenida da Liberdade.
Seguili pois o bello cortejo civico, solemnidade popular a que mio assi si io

El-Rei nem os ministros, e so a commissao nomeada pelo governo, e diverso*

srs. deputados, o seu ilim'rario pelas mas ladeadas de alas compactas de povo

de Lisboa e das provincias, num numero que nos pareceu muito superior ao que

presenciou o cortejo camoniano, talvez pnrque agora, apesar das conti ariedades

solTridas pela commissAo, jà se nflo acredita nos boatos pavorosos, que outra cousa

nfto sflo mais que pavores infantis, «le espirilo* doenlios pouco conbecedores
ainda da indole excellenle do nosso povo no seu instinctivo bom senso e da sua

relativa boa ediuacao, quo nao é faci! desvairar-se.

0 dia eslava formoso; o sol queutissimo; a natureza em alegria primaveral

e nas jam llas prescnciavam com visivel jubilo o cortejo milbares de fainilias que

sobre elle, em varias parles, derramaram profusas flores esfolhadas ou e\u ramos,

snudando salisfeitissimas as diversas corporaeóes, muilas dellas, realmente, svio-

palhicas e inleressanles.

Quasi lodas ellas levavam os seus pendóes, alguns ricamente bordados e de

fuiissimos eslofos. franjado* de omo e prata. sendo com orgulho empunbados à

frente das respectivas agrupa^Óes, cujos men bros, pela maior parte, levavam ou

as suas faixas de varias cóivs a tiracollo, ou os seus lacos de fitas no braco ou

nas carcellas, as suas medatbas ou os seus emblemas, as suas flores ou os seus

ramos de perp^tuas; os mnnipuladores de cortina, uni ramo importante de in-

dustria, levavam amores perfeitos, de coitiea. ao peilo, e na frente urna delica-

dissima corda de louro do mesmo produclo vegetai.

Na fabrica de estamparia do sr. Elur, ern Sacavem, vestiram neste dia 49

creancas, e dez iam no cortejo trajando varios tecidos de algodflo de crtres es-

lamp.idas pelos operarios em corporato no cortejo; o tropbeu da fabrica. in-

dustria nacional, de combinalo engenhosissima, que milito bonra o gosto do

respectivo industriai, agradou infinilauiente: foi lambem muito vicloriado o dos

bombeiros da Junqueira. Passou o carro da camara municipal, representando

Lisboa restaurada, e que ja descrcvenios nesta foiba, produzindo um bellissimo

efleito e correspondendo perfeitamente «1 bomenagem que a vereafJo da cidade

devia e que ella preslou com bizarria, que a mullidao Ine correspondeu im sau-

darOes.
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P.issaram os outros representantes dos varios municipios, as escolas e asylos

municipaes, oito corporacOes de bombeiios, voluntarios e municipaes, e as ain-

bulaneias, no ineio de saudaròes que se continuaram ininteiruplamente e com
espeeiaes saudaròes a cada urna das associacòVs commercine», induslriaes, de
soccorros mutuos e de recreio, em numero de 140.

Coni urna numerosa divisilo dessi' exercilo de par ia o carro do Commercio
e Industria e do traballio, que mereceu ao seu auctor ardente» applausos e cum-
prirnentos; a letra C, estado, passou no programma, D, e seguisse E, as corpo-

racóes scientilìeas, que preslavani uni fusti e superior ao cortejo, coni o bello

carro da Sciencia, de que tambem jà demos ideia, e que era urna das mais felizes

coneepcóes; »eguia-se a imprensa, com o carro do centenario camoniano briosa-

mente restaurado pela Imprensa Nacional e classe typographica, a qual seguiaem
numero consideravel, represenlando os quadros da impiensa officiai, associarlo

typographica e os de quasi todas as lypopraphias de Lisboa.

Seguiamse logo a associarlo dos jomalistas com muitos dos seus membros
e redae^òes de varios jornaes, e representantes da commissào execuliva caino*

niana, as corporacóes que representam a instruccao, os collegio», os lyceus. a

instruccao secundaria oflicial e parlicular, escolas secundarias e superiore*, scien-

tìficas, artislicas, lilterarias e espeeiaes, Tediando a commissflo execuliva acade-

ìnica.

O carro das Colonia?, e o do Exercito, muito apparatosos, e os de floresen-

tremeavam nos respectivos logares, indo por ultimo o da Agricoltura, puxado a

bois e com os regentes agricolas formando uni conjunclo formosissimo ; tinha

este curro urna expressao ievantadissima dos progressos agricolas, poi que o coni*

punham alguns dos mais engenliosos e aperfeic-oados instrumentos prestados pela

sua empresa agricola e industriai.

Uni dos grupos que recebia geraes ovacócs era o dos loureiros portuguezes,

os quatro cavalleiros com magni licos costumes do seculo xvm, os capinhas com
as suas mais luzentes galas; os forcados, quasi a fazeremse desejar, e os cavai-

los c com os arreios primorosos.

Deram-se vivas a ludo quanto ha nobre e bello e a passagem pelas ruas Nova
do Canno e do Almada foi urna ovario triumphal a lodo o corlejo e nomeada-
utente à commiss&o academìca, que recebeu felicilacGes de todos e na*o menos de

dez mil cidadflos que o compunham.
Os estudantes de Coimbra foram objecto de enthusiasticas ovaefles.

0 cortejo era composto, e pela ordem mencionada, conforme o documento
n.# 7, que ficou transcripto na pag. 01.

Quando o firn do cortejo a inda saia do Terreiro do Paco, ja o cornerò pas-

sava no largo do Pelourinho, indo o corpo percorrendo as ruas dos Kanqueiros,

da Bitesga, da Praia, dos Capellislas, Augusla, em volta do Hocio, ruas Nova do
Carme, Nova do Almada, etc.

As roróas que foram depostas na eslatua do Marquez, que hav ia sido collo-

cada no inter-colnmnio do thealro de D. Maria, foram: da Associarlo academìca
de Lisboa; do Club Guilherme Cossoul; da Associalo Marcos de Porlugal; dos
professores da escola muuicipal n.° o; dos bombeirós portuguezes, da Academia
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recrealiva lisbonense; do Athcneu lillerario; do Gremio lusitano, urna coróa de

acacias; dos fabricautes de cortina, urna corói de corica; da Caixa economica
operai ia; dos oleiros; da redaccao do Roteata e tret; da redaccao do Scotio :

dos empregados do lelegrapho, urna coróa de filigrana; da Sociedade lecreativa:

da commissSo executiva oos festejos; de Cazademunt, unta corda e uni ramo;

da fabrica da Marinila Grande; da faculdade de medicina; dos empregados das

estacóes dos caniinhos de Uito ; e muilos ramos Foi lambem deposto no mesoio

logar uni follieto, 0 reformador, de Garvalbo Junior, com urna dedicatoria.

Carros triamphaes

Um dos mais notaveis foi o mandado organizar pela camara municipal de

Lisboa, incumbindo o architecto Monteiro do desenlio, o meslre de obras Manoel
Gouveia da execucao e o esculptor Alberto Nunes da estalua Lisboa, que devia

ornarr.en'à-lo.

Hepresenlava o Terreiro do Paco. Sobre um galeSo do seculo xviii, cuja

quilha apresentava na frntc do carro, viain-se os torreóes e arcarias que goar-

neceni majestosainente a praca do Commere o. Na base, eleganles ornatos e na

parte posterior, flores. Acitna dos edilìcios sobresaia a estalua Lisboa, trabalho

classico, ein eslylo grego, figura donrada de uuilber com os bracos nus, de bella

expressào e roupas esnieradamente trabalhadas, corno todas as obras daqnelle

esculptor. Tinha na mao direita unta coróa e na esquerda urna foiba com a pianta

da praca do Commercio, e ao lado o brazào das aimas da capital.

Exposif&o de quadros

Realizara-se na vespera, pela urna bora da tardo, a inauguralo desta expo-
sicfio, na Escola polytechnioa. No jardim lateral do lado occidental estavam as

bandas dos n»gimenlos 5 e 16 de infantarla, que tocaram, entre outras pecas de

musica, o bymno dos estudantes, que foi oderecido a* Associalo academica. 0
secretano da commissao executiva, o sr. Pereira Leib», fez um discurso ern que
declarou aberta a cxposiffio. Houve alguns vivas aos estudantes de Lisboa e de

Coiuibra e foram lancadas duas girandola* de foguetes. A exposicao esleve enor-

memente concorrida por grande numero de senboras, de estudantes de Lisboa e

Coimbra. de professores da Escola polyleebniea e do exercito. Assisliram lambem
o director da Escola medicocirurgica, muitos escriptores, e alguns representanles

dos jornaes diarios.

*

Praca do Marquez de Pombal— Hoyas roas

A vereac£o municipal reunira em sessùo extraordinaria para dar denominarlo
a alguma das mas da avenida da Liberdade. À praca principal daquella avenida
resolveu dar a denominacao de praca do Marquez de Pombal, e as ruas affluente;

os nomes dos homens mais eminentes nas lutas das liberdades modernas— Ale-

xandre Herculano, Mousinlio da Sii \ eira, Passos Manuel; e à rua na mesma ave-

nida, onde vae ser inaupurada a escola centrai, no terreno concedido pelo

sr. Barata Salgueiro, a denominarlo de rua Caslilho.

Academia Real das Sciencias

Na quinta feira anterior reunira a segunda classe da academia, que traloa

de varios assumptos.
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Pela mesa ila assemblèa goral foi concedida à commino execuliva da ce-

lebralo do centenario do Marquez de Pombal a sala da bibliolheca da academia,

para o firn de ser ali celebrarla a sessAo inaugurai do congresso academico no

dia 7 e a do inslituto de ensino livre no dia U, eia satisfarlo do que fóra pedido

a academia pela refenda commisto executiva.

Inauguralo do monumento ao Marqnez de Pombal

Realizou-se, na rotunda da avenida da Liberdade. a ceremonia da collocalo
da pedra fundainental do monumento que a cidade de Lisboa ha de erigir em
memoria do eminente estadista o Marquez de Pombal.

Para este fini tinba-se conslruido um elegante pavilhflo, onde foi assignadoo

auto, e tinha-se armado urna barrara, que perlencia ao regimento de artilharia,

onde se reuniram os convidados.

Ao meio dia che^ou El-Hei I) Fernando e o Infante D. Augusto, em um co-

che da casa real, seguirai!) -se mais dois com camaristas e em seguida o coche da
corda precedido por oito criados a cavallo, e seguido por um piquete de caval-

laria 4, onduzindo Suas Majestades El Rei D. Luis, a Rainha, o principe D. Car-

los e o infante D. Aflbnso. Sua Magestade a Hainha Irajava vestido de còr de
piito rie rola e fichu de velludo.

A cbegada de Suas Majestades tocou o hymno nacional a banda de caca-

dores 1
Minuto* depois Sua Magestade El-Rei D. Luis foi collocar a pedra funda-

mental do monumento, acornpanhado pek» sr. conselheiro Antonio Rodrigues

Sa fr.paio, presidente da eommissSo do governo, encarregada de dirigir os feste-

jos pomhalinos, que levava a pa\ e pelos membro* desta commissAo, os srs. Lu-
ciano Cordeiro, que levava o cimento, Emygdio Navarro o camartello, e Mouta
Vasconcellos o coire com as moedas actuaes".

Em seguida foi assignado o auto pelas pessoas presenles. Enlre estas, repre-

sentando o ministerio, a camara dos pares, a commisto dos festejos, a cainara

tuonici pai, a junta geral do districto, a associalo dos jornal'Stas, e a imprenda,

viam-se os srs. Fontes, Hmtze Ribeiro, Julio de Vilhena, Mello Gouveii, Thomas
Ili bei ro, general Barreiros, marquez de Ficalho, general Caula, Baptista de An-
drade, D. Luis de Lencastre, Rodrigues Sampaio, Serpa Pimentai, governador
civil, conselheiro José Silvestre Ribeiro, Sousa Monteiro, Luciano Cordeiro, Mouta
e Vasconcellos, Emygdio Navarro, Visconde de S. Januario, Visronde de Benal-

canfor, Conde de Alle, dr. Thomas de Carvalho, Antonio José d'Avila, Visconde
de Ribeiro da Silva, Martens FerrSo, Antonio Ignaeio da Fonseca, Theophilo Fer-

reira, A. J. Andrade, dr. Amado, Ferreira de Mesquita. Ressano Garcia, inspe-

ctor dos incendios, Pereira Ideile, Candido de Figueiredo, Laborde Barata, Vis-

conde da Ribeira do Paco, Costa Goodolphim, Sousa Telles, Serpa Pinto, Brilo

Capello, Roberto Ivens, Rodrigues da Costa, Dantas Baracho, Eduardo Coelho e

outros.

Inauguralo da nova escola mnnlcipal na avenida da Liberdade

Pouco distante do locai onde se ha de erigir o monumento ao egregio Mar*
quez de Pombal, eslava conslruido um enorme pavilhào em forma de tnneheira,

onde se agglomeraram as 3:000 creancas que frequentam as escolas municipaes.

Depois de terminada a ceremonia da inauguralo ao monumento, Suas Ma-
jestades passarara para ver as creancas e foram enthusiasticamenle saudadas por
ellas.
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Era seguid a reuniu a cnmara municipal, sob a presidenza do sr. José Gre-

gorio da Uosa Araujo, num oulro pequeno pavilbào, onde foi assignado o auto

da inauguralo, depois do que o sr. ministro do reino foi collocar a pedra fun-

da meritai da escola.

Durante a lettura do auto c depois deste acto as creancas de ambos os se-

xos, que ansistiam a esle festejo, cntoaram hymnos, acompanhadas pela banda da

guarda municipal.

Produzia uni brilhantissimo effeito este sympathico especlaculo, interrom-

pido de momento a momento por enlhusiasticas salvas de palma*, coni que as

creaucinhas e os espectadores saudavam a camara municipal.

A este festejo assistiram quasi todas as pessoas convidadas para a inaugu-
racao do monumento. Eslavam tambem presentes o director geral de instruccio

fiublica sr. conselheiro Amorini, e os professores municipaes, de enlre os auaes

oi *oltado um viva a camara, e ao vereador do pelouro, pelo sr. Lopes Pacneco,
que tanto bonra a sua corporacao. As crear.cas fora servido um lunch.

A camara concedeu tres dias de feriado nas escolas municipaes para des-

canso dos alumnos e professores.

Sarau litterario-musical

EITecluou-se finalmente, no salso da Trindade, este sarau promovido pela

cominissao executiva dos feslejos, e cujo producto reverteu a favor do inslituto

de ensino. Abriu com urna symphonia pela orchestra.

Em seguida falou brilhantemente o estudanle da escola medica o sr. Carlos

Tavares, que foi constantemente iuterrompido por estrepitosos applausos, que se

tornaram prolongadissimos no final do discurso.

0 orador foi levado em triumpho aos hombros de alguns estudantes por

todo o salilo; por firn foi d galeria onde estiva grande numero de senhoras e ahi

coberto com urna chuva de ramos e flores que llie lancaram da plateia.

Inscreveram se depois para falar os srs. J. Joyce, da escola medica de Lis-

boa; Luis Osorio e Eduardo de Abreu, estudantes de Coimbra. A parte musicai

estava confiada «1s sr.*' I). Maria Rita da Gloria, D. Maria Emilia de Sousa,

D. Gertrudes Paulina de Sousa. D. Illydia Conceirao Carvalho, e aos srs. Ana-
cleto de Oliveira, Thomas Del Negro, Hector Casiani, Vieira. Bahia, e Moraes
Palmeiro.

Recita de gala no tbeatro de D. laria II

A peca escolbida para a noite dos feslejos fóra a Soltrìnha do Marquez, que
a empresa artistica daquelle theatro bizarramente póz em scena, sem que para

isso requeresse subsidio algum, nào optante as avultadas despesas da mise-m-
scène. A sala achava-se elegantemente adornada, e nos camarotes e plateia viam-se
muitas senhoras da sociedade mais selecta, trajando vistosas toilettes. Suas Ma-
jestades assistiram n i tribuna real. Almeida Garrett, escrevendo do Marquez de

Pombal, dizia :

«É necessario recordar que, para combater a alla nobreza e os je-

suitas, suscitou, se nào creou elle, a classe media
; que a separou do

povo
; que a arregimentou sob o commando da corda

; que reinou com
anibas, dominando urna e outra, erguendo-as e contendo-as com a

mesma mào. Anniquilar de todo a aristocracia ou deixar triumphar
completamente a burguezia, que fóra o mesmo, era abdicar nas suas

mflos; e o ministro de El-Rei D. José tudo queria menos abdicar. Tal

foi o pensamento e tal foi a epoca do Marquez de Pombal».
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Està opinilo desenvolveu-a o Vi.«condc de Alineida Garrett na Sobrinha do
Marquez, escolhendo os tiltimos annos do governo do grande ministro, e a sua
decadencia j;i no reinado de D. Maria I.

Nesta peea, «ima das hem urdidas pelo insigne restaurador do theatronacio-

nal, aprescnta caracleres fina mas energicamente delmeados. e taes sào o do Mar-
quez, que Joao Rosa desempenha com o esmero digno doseu grande talento : ode
D. Luis, eni que Brazao «nostra os pi irnores dos seus eminente» dotes arlisticos;

o do padre l^nacio, personagem inlerpretado completa e majcstosamentc por
Joaqiùm de Almeida; o de Zé Braga, civacSo de personagem typico de Augusto
Rosa, e ein que o lalcntoso actor d»«senvolve muda graca e naturalidade; o da
tia Monica, perfeitamente desempenhado por Emilia Candida ; e finalmente o sym-
palhico papel de Marianna, a sobrinha do Marquez, a mie Virginia, pela admi-
ravel interpretacSo, deu grande relevo, nao concorrendo pouco os grandes re-

cursos que Ihe adveem da suavidade do dizer, (labilmente infiexionado, dom que
a eximia actriz possue em alto grau, e que é tao raro e Lio diflicil de adquirir na
arte scenica. A Pinto de Campo*, um perfeito typo de burguez realizado com
limita habilidade; a Raptista Machado, a Joaquim Costa e a todosos demais cou-

beram muitos elogios, assim conio ao ensaiador. 0 scenario era muito apropriado,
coni especialidade o que representava as prisòes da Junqueira. 0 do 1." acto em
muito honra Manini. Os vestuarios linliam sido feitos sob a direccao de Carlos

Cohen.

0 professor da cadeira de pintura historica da Academia do Porto, sr. Fran-
cisco de Hezende, foi a Coimbra entregar o retrato que executou do grande es-

tadista, encommendado pela universidade para ornar a sala das congregaeóes.

É obra notavel e que faz honra ao illustre pintor. 0 retrato è em tamanho na-

turai, e abrange o corpo até o terrò inferior da perna. Pousa a vontadc mima
poltrona acolehoada, e descansa o braco direito sobre a mesa, onde acaba de
assignar o decreto da ultima reforma da universidade. Junto do decreto, um li-

vro. A mflo, ile urna delicadeza primorosa, brinca com a luneta de ouro, a ter-

rivel luneta que o grande estadtsta acavalgava nas occasióes solemnes, corno na-
quella em que replicou ao diplomata inglez. depois de fixar a carta de Porlugal:

«Trinta mil homens! Nao cabe cà tanta gente».

Telegrammas do Brasil

A associac/jo academica recebera os seguintes telegrammas do Rio do Janeiro:

Rio de Janeiro. 8. — (À Associacao academica, Lisboa). — Os estudantesdo
Brasil saudatn os estudanles de Portugal.

Rio de Janeiro, 8.— (Ao Congresso academico, Lisboa).— Saudamos a com-
raissao do centenario do Marquez de Pombal.— Os estndantes do Brasil.

Periodicos commemoratiYos do centenario Pombalino

Das mLnbas coUeogoes)

1. Acoriano (0) orientai. Anno 48. S. Miguel (Acóres) 6 de abril de 188:2.

Numero fc:457. Proprielarias li ma'* Macedo. Administrador José I. de Sousa. Fol.

de 4 pag.

TOMO XI t fS-'fftj 7
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Insere o programma dos festejos em Ponta Delgada nos dias 7, 8 e 9 ile

maio, para commemorar o centenario pomhalino; e transrreve urna da» seena>

do drama Marquez de Pombul, que devia ser represenlado no Iheatro Miclue-

lense por occasiào das mesmas festas.

2. Aurora do Catodo, Anno xv. Terca-feira, 9 de maio de 1882. N.° 717.

Barcellos. Fol. de 4 pag.

No segundo arligo, assignado Costa e Silva, Irata do centenario do Marquez
de Pombal, e diz :

«Pelo seu a turado trabalho e vontade venceu as difficuldades e,

se commetteu alguns crimes no decorrer da sua vida, foi, sem duvida,

por julgà-los de vantagem a patria, que sempre tinha em vista engrau-

decer».

3. Aurora (A) do Lima. Numero 3:961. Segui;da-feira, 8 de maio de 1882.

Anno xxvii. Yianna. Fol. de 4 pag.

Contém vario* artigos commemoralivos do centenario e de glorificacào para

o Marquez de Pombal.

4. Commercio (0) do Minho. Folha religiosa, politica e noticiosa. x
Segumla feira 8 de maio de 1882. Numero 1:377. Braga. Fol. de 4 pag.

No artigo principi dcclara que, tendo iniciado e proseguido sem desanimar

a luta conti a o centenario pombalino, insere o protesto vehemente contra esse acto,

que denomina vergonhoso. Publica igualmente outros artigos de commemorarlo
historica, mas todos conti ario» ao ministro de D. José I.

5. Commercio (0) do Minho. Idem. Terca-feira 16 de maio de 1882. Nu-
mero 1:380. Braga. Fol. de 4 pag.

Continua a publicarao do artico «Gloria» pombalinas», em que sSo aprecia-

dos, por modo tnuito deprimente para a memoria do Marquez de Pombal, os

acto* da sua vida de estadista, citando as memoria* em que os encontra des-

criplos.

6. Commercio (0) do Minho. Idem. Numero 1:378. Quinta feira 11 de maio
de 1882. Braga. Fol. de 4 pag.'

Continua a publicacao de artigos contrarios .1 celebralo do centenario pom-
balino.

7. Commercio (0) do Minho. Idem. Quinta-feira 18 de maio de 1882.

Braga. Fol. de 4 pag.

No artigo principal, datado da Palmeira e assignado por José Baplista Car-

neiro de Carvalho, Irata do Marquez de Pombal e condemna-o pelos males qoe
fez e pelos damnos que produziu na administracào publica e enumera alguns,

dizendo o auctor que este artigo é um protesto contra o centenario por ser anti-

religioso.

Publicou tambem urna carta de Lisboa, dalada de 14, em que se escreveu

desfavoravelmente dos festejos do centenario.

8. Commercio (0) do Minho. Idem. Sabbado 20 de maio de 1882. Braga.

Fol. de 4 pag.

Publica um protesto dos membros da Associarlo protectora dos operano*
da Covilha contra o centenario pombalino.
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9. Commercio (0) do Minho. Idem. Terca feira 23 de maio de 1882. Fui.

de 4 pag.

Inserc, no primeiro logar da folha, o protesto da commissto do concelho de

Mogadouro eontra o centenario pombalino.

10. Commercio (0) do Minho. Idem. Quinta feira 25 de maio de 1882. Nu-
mero 1:384. Braga, rol. de 4 pa*.

Contéra varias referencias ao centenario do Marquez de Ponibal a proposito

da publicacao da obra 0 Marquez de Pombal cem unno» depois da tua morte, pelo

fonde de Samodaes ; urna revisla da bistorta patria, em verso ; e assignaturas do
prolesto da junta directora da Associalo catbolica de Braga eontra o centenario.

11. Commercio do Minho. Idem. Terca-feira 6 de junho de 1882. Braga, Fol.

de 4 pag.

Insere rima revista de bistoria patria a proposito do centenario do Marquez
de Pombal, em verso, jJtr Bernardes Mendes; e continua era oulros numeros,
mas nto se recointnenda pela belleza da metrilicacto.

12. Commercio (0) de Penafiel. Director litterario Casimiro Perdigto. Di-

rector politico A. Augusto Veiga. 7.B anno. Numero 631. Homenagem ao Mar-
quez de Pombal. Primeiro centenario do Marquez de Pombal. 8 de inaio de 1882.

Fol. de 4 pag.—Os titulos sto mettidos em vinhetas typo^raphicas, bem comò
a primeira pagina, a qual além di*so traz o bratto de armas da cidade de Pe-
nauel e o retrato em busto gravado do Marquez.

No artigo principal, com a assignatura de Rodrigo Telles de Menezes, diz-se:

«...se a gratidto é sempre a legitima e segura garanlia do de-

vedor; se n£o ha ahi quem se aireva a depreciar-lhe o valor; e se a

consciencia do dever nos impulsa a manifestar em publico essa garan-

tia, ficamos tranquillos com està cordeal significalo».

Em seguida 'ranscreve o al vara, datado de 28 de junho de 1772, em que,

por inicìaiiva do Marquez de Pombal, esito confìrmados a Penatici os foros de
cidade com as terras que o mesmo diploma menziona.

13. Commercio (0) do Porto. Proprielarios H. C. de Miranda e M. S. Car-

queja. xxrx anno. Saobado 6 de maio de 1882. Numero 108. Fol. de 4 pag.

0 artigo principal, com a assignatura de R. de F. (José Joaquim Rodrigues
de Freitas, de quem tratei no Dice, tomo xui, pax. 39, e jà ó fallecido) é rela-

tivo ao Marquez de Pombal, discursando acerba da sua vida e da sua adminis-
tracto, pondo-a em ampio quadro historico, em que faz sobresair as mais nota-

veis de suas reformas, que, no dizer do articulista, indisputavelmente Iheassegu-
rarn um dos primeiros logares nto só entre os nossos estadistas, mas tainbem
entre os de todas as nacoes.

Em o n.° 109 do mesmo periodico, o sr. Rodrigues de Freitas concilia assira

o seu longo artigo :

«Sto muito diversas e alò opposta» as opiniòes àcerca do papet

que o Manjuez de Pombal desempenhou; parece-nos porém que, ape-

sar de tereru sido grandes os seus erros e as suas crueldades, nto pode
deixar de ser considerado corno um dos maiores estadistas do seculo

decimo oitavo o homem que reformou e ampliou consideravelmente a

instruccto; que buscou melhorar a industria e o commercio; que li-

berlou o traballio agricola de lantos encargos que o avexavam
;
que

reorganizou o exercito; que fez importantes leis de fazenda; que fa-

cilitou o transito das mercadorias no interior do reino; que contri buiu
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para a libertario dos escrnvos; que manteve os direitos da nac5o por-

tugueza pelante as nacòes estrangeiras
;
que priucipiou a obra da ex-

lincrao dos morgados. ete.»

«E lei do desenvoivimento social que tinto mais atrasado esteja

a humanidade, mais foreas seri indispensavel dispendi para alcan^ar

um dado melhoramento : no tempo do Marquez era diflicd achar fora

do terror das revolucóes, ou do lerror da monarchia absoluta, tueios

suflicienles para transformar a sociedade. 0 Marquez empregou o terror

na monarchia absoluta ; mas emquanto outros o empregarain a favor

do passado, o nosso grande estadista empregou-o principalmente a fa-

vor do futuro».

Em o Commercio do Porto, de n.° 109 ao n.° 117, encontram-se arligos

referencias ao centenario pombalino, mas especializarei os seguintes :

14. N.° 101). Além da commemoracflo no comeco do noticiario, coni alguna

dados biographicos do Marquez de Poni bai e da descff[>cào do palarlo de Oeiras,

transcripto do numero commemorativo do Diario de notirias; descripcao do pas-

seio (luvial no Domo na tarde de C; contini um folhelim intituhdo «O Marquez
de Pombal e o ensino publico». pelo visconde de Benalcanfor (Ricardo Guimarues).

15. N.° 110. A maior parte da primeira pagina, voltando para a segunda, e

oecupada pela descripra'o do cortejo civico, que se verilìcou com a maior solem-
nidade e indescriplivel enthusiasmo, apesar do mau tempo, que dcterminou urna

interruprno forcada no prestilo. No enlrelanto, aqui deixarei a narraeSo con-

forme a encoutro em o numero citado do Commercio do Porlo, de 9:

Cortejo civico nò Porto

• Foi urna das manifestaeóes mais imponentes que o Porto tern presenceado
a tributada ante-hontem a memoria do intrepido ministro de D. José I. por meio
do cortejo civico que fazia parte do programma dos festejos poinbalinos. orga-

nizado pela commissàri academica.

Essa manilestacao, n5o só pelas numerosas corporacóes e indi\iduos que a

ella se associaram. conto pela ordern coni que foi feita, teve a glonftcà-la as

saudaroes enthusiasticas da popularflo, que te reuniu em massa em todos os

pontos que o cortejo percorreu.

0 tempo, que nestes ultimos dias se bavia mnstrado de mau asptcto, foi o
unico que se rebellou contra as pompas da homenagem brillantissima (|ue se

prestava ante-hontem ao hoinem que nestes ultimos seculos mais benelicios fezà
sua patria

As nuvens amontoadas no espaco ameacavam a cada momento desfazer-se

em aguaceiios violentos, e. se nos primeiros instanles os prenuncios da Itorrasca

apenas se fizeram annunciar por alguns ligeiros choviscos, pelo lim da tarde, e

quando a coi emonia na pra<;a do Marquez de Pombal terminava, desencadeou-se
o temporal de um modo (Ao desenfreado, que, apesar da boa vontade de quantos
tomavam parte no cortejo, este disprrsou-se, ou pelo menos ficou seni o caracter
de unidade e de imponencia que o haviam assignalado emquanto percorreu as
ruas dos ('lerigos, Santo Antonio e Santa ('alharina.

Todos esles locaes, beni corno os restante* por onde o prestito passou, ti-

nhamse reveslido de galas, primando especialmente, pela profusao e elegancia
das ornamentacòes. a rua de Santa Catharina, onde, aleni de extensos renques de
mastros com bandeiras, entremeados de plintos com plantas e ali- gorias, havia
diversa» bandas marciaes.

As ontras ruas estavam tambem embandeiradas mais ou menos profusamente,
tocando nella* varias musici», e para completar a feicao alegre que todas ellas

oITcreciam, das janellas dos predios, rcpletos de sentioras, pendiam colcbas de
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damasco, que coni os seus tons multicóres davam uni aspeclo de verdadeira festa

a e*ses lucile s.

0 corlejo deslisou sempre pelo meio de urna multidao compacta, que, secun-
dando as saudaròes frenelicas que parliain das janellas das casa», vieloriava in-

cessantemente varias corporacòes que compunliatn o prestito, especialmente as

academias do Porto e Coimbra e a iniprensa, que correspondiam coni igual en-
tusiasmo a essas manifeslaroes, erguendo vivas à cidade do Porlo, ;i libcrdade,

às danias portuenses, etc

Por vezes, mivens de flores caiarn sobre o prestilo, airemessadas pelas da-
mas quo galantemente se associavam por estc modo aos regozijos publicos, os

quaes nào liveram a dpspi elisia- los ne ni a desilluslr.i-los o menor ^ rito provo-
cador, iiem a mais leve rererencia a insliluicocs que .*e podiani julgar adversasà
nianifestaeào que se fazia, sendo està a prova mais frisante da seriedade e da
'•ordina de quantos nella tomaram pai te.

Esle facto, sobremodo lionroso para o lustre do corlejo, merece ficar bem
assignalado para gloria dos sentimento* sensalos e patrioticos da populacao.

No que vinios dizendo referiuionos até ao ponto em que a proci ssSo civica

chegou completa, isto e, até à praca do Marquez de Pombal, porque d'airi por
deanle o m.iu tempo mio nos permiltiu, corno a muilas ontras pessoas e corpo-
racò>s, continuar a acompanbar o coitejo, ja meio disperso, pelo itinerario quo
estava marcado e que ainda assim foi percoiTido pelos carros allegoricos e por
inuitas das pessoas que os acompanhavam.

Como acuita dissomos, foi naquelle largo que o cortejo foi surprebendido
por um intenso agoaceiro.

Urna depu»a<;ao da commissào esecutiva do centenario tinlia procedido ao
ilesenceri amento do busto, cei emonia que se reali zou aos sons do Inumo acade-
mico, execulado pelas tres bandas regiuientaes posladas no estrado onde o refe-

ndo buslo estava collocado sobre uni pedeslal; bavia-sc assignado o respeelivo
auto e cornerà vani as inesmas bandas a executar a grande marcila triuniplial ex-
pressamente escripta para aquella occasiào pelo festejado professor o sr. Cyriaco
Cardoso, quando o aguaceiro desabou.

No entretauto junto do buslo crani deposlas as coróas e bouquet* em grande
numero, levado* por diversas corporacòes.

0 buslo collossal, em gesso, modelado pelo sr. Marqucs Guimarfles, alumno
disimelo da Academia de bellas artes, apresentava um boni asporto, grneas ao
cuidado e a intelligencia com que aquelle artista procederà a esse traballio, que
muito o borirà.

0 larjio, que era policiado por palrulhas de cavallai ia da guarda municipal
? por policias civis, achava-se elegantemente decorado, sendo abi, conio em ou-
tros sitios, grande a mulliilSo.

Elitre as inanifeslacCes individuaes tributadas durante a passageni do cor-
tejo, nao devemos esquecer a que leve lojjar na ma de Santo Antonio ao nosso
lalentoso amigo e collega o sr. Rodrigues de Krcilas, que de urna janella pre-
*nceava a passagem do prestito.

nepetiremos por ultimo que as sauda^oes as briosas classes academicas do
Porto e Coimbra foram incessanles e enlbusiaslicas, bem merecendo esses teste-

nronhos do publico a commissào poi luense, pelo modo conio levou a elTeito a
parte a que nos eslamos re ferimio do programma dos feslejos coni quo quiz en-
r'randecer a memoria do illustre esladisla, cuja glorificacilo, nesta cidade, foi nao
so dijrna corno imponente.

Compiei areinos està noticia coni a descripeflo do corlejo e com a menc.lo
das corporacòes que nelle tomaram parte :

0 prestito organizou-se no largo fronteiro A Escola medico-cirurgica, mas
so na praca de l). Pedro se completou, quando a frente delle tomou logar a ca-
tara municipal desta cidade e ontras de diversos ponlos do paiz, cujos noines
•Ho nos foi possivel colher.
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A primeira destas corporacfles era representada pela maior parte dos seus

membros, conduzindo o seu vice-presidente urna corda de louros c<»m que na
praca do Marquez de Pombal foi coroado o busto do eminente estadista.

Entre as camaras da provincia estava representada a de Braganca pelos

srs. Antonio José Lopes Antunes e Antonio Gaetano de Oliveira.

Quando o cortejo saiu do largo frouleiro a Escola medico-cirurgica. abriaui

o prestito dois soldados de cavallaria, segui ndo-se- Ines o escriv5o e palrao-mor
do deparlamento maritimo do norte. presidente da Belacao, direcc4o da Asso-
cialo commercial e grande numero de socios.

Sejmia-se a banda da Sociedade de instruccSo e recreio artistico dos ca-

minhos de ferro do Minlio e Douro, membros desta corporato, com a sua ban-
deira alcada, carregadores dos mesmos raminhos de ferro e outros empregados
da eslacao de Campanba* com os respeclivos uniforme», director da explorac£o,
engenbeims e outros empregados desta reparticao, etc.

Os empregados da camara inunicipal eram representados por empregados
da secretarla, chefes da liscalizacao, zeladores, inspector e vigias da illumi-

nalo, etc.

Seguiam se diverso» empregados da aifandega. e bem assim o pessoal da
companhia bracai, precedido pelo respecli\o fiscal e seus ajudantes.

0 servico telegrapbico-poslal era representado pelo chete do 3. - seccào dos
telegraphos, empregados das reparticfles telegraphica e postai, distribuidores com
o respectivo uniforme, etc; e por parte do telegrapho era conduzida urna corta
de louros.

Na secfflo da imprensa viam*se represenlantes do Commercio do Porto, Prt-

metro de Janeiro, Lucia, Commercio portuguez, Dez de marco, Vida moderna,
Bomheiro portuguez, Sorrete, Foiha nova e outros d'està cidade; da Foiba de

Braga, e Corretpondencia do Sorte, de Braga ; do Joriial do poro, de Oliveira de
Azemeis; do Commercio de Peuafiel; e de outros orgàos de diversos pontos do
paiz.

A Follia nora apresentou nm carro allegorico, com urna macbina Marinoni
em que por diversas vezes foi impresso, durante o percurso, o decreto de expul-'

sao dos jesuitas, promulgado no tempo do Marquez de Pombal. Este carro era

tirado por einco parelhas, vistosamente ajaezadas.

Seguiam-se os cenlros politicos pela ordem da sua antiguidade no Porto, le-

vando um d'elles urna corda de louros, e ostentando todos os seus membros dis-

tinctivos na lapella dos casacos.

0 carro do Commercio, que produzia um soberbo elTeito, era seguido pela

commissao promotora d'esse carro, levando na mao cada um dos seus membro»
um bouquet de flores; e logo após marchavam empregados de diverso» bancos e

companliias, muitos membros da classe commercial desia praca, capiUes e pi*

lotos de navios e varios membros da corporato dos pilotos da Koz.

Seguiam se os veteranos da liberdade, ermi o seu uniforme, a Associalo
liberal portuense, com a sua bandeira azul e branca, Sociedade primeiro de

dezembro, Sociedade de instruccSo, Sociedade de geo^raphia commercial.
Club academieo, Beai club fluvial e Club rio Douro, com os respeclivos uni-

formes. Club lusitano, Club progressista, Biblioteca progressista e Sociedade
nova Euterpe, empunhando os secretarios de algumas destas corporacóVs fonno-
sas pastas.

0 carro da Arte dramatica era ladeado pelos porleiros do Iheatro Principe

Beai, e seguido pelos emprcsarios, actores, actrizes e corista* do mesmo theatro;

pelos actnres do theatro Baquet, acompanhados de um estandarte azul em que se

liam as iniciaes S. I). P. (Sociedade dramatica portuense).

No carro da Arte dramatica sobresaia ao centro urna estatua grande dou-

rada de Minerva, em volta da qnal se agrupavam, sobre pedestaes separa dos,

quatro outras estatuas mais pequenas, e tambem douradas, allusivas a Musica,
Pintura, etc.
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A frente do carro viam-se, proemincntes, duas (ubas douradas; e por elle

achavam-se distribuii»» eoróas de louro, Itouquets de flóres, paineis, paletas

com pinceis, livros, parti lo ras, etc. Todo esle conjunclo produzia agradavel eflVilo.

Apos os artista 3 dramaticos de profissao uiarcbavam sociedade» de auiado-

res, corno a lleal sociedade dramatica de amadore» luz e caridade, Sociedade
luz e auxilio, com o seu estandarle, em que se liani as iniciaes L. A. ; e outras

agremiacùes, conio Sociedade instructiva Alexandre Ilei eulano, Sociedade de
atnadores Julìo Diniz, Sociedade Almeida Garrett. Gremio de instruccao e re-

creio d-'. Villa Nova de Gaia, Sociedade de aniadores villanovense, Sociedade
Musi tal, e ainda outras.

Em seguida deslilavam com a maxima boa ordem, rom imponencia até, as

82 associac.des d'està cidade, de Villa Nova de Gaia, de Mafamude, de Namalde,
de S. Mamede de Infesta, de Villar do Paraiso, de Matlozinhos, de Le^a, eie.,

cujos titulos publicàinos no nosso numero de sabbado passado, e bem a>sim

muitas outras que se Ihes juntaram e cujo nome nos é impulsive! mencionar.
Todas as associacóes representadas levavain as sua* pastas, algumas d'estas dis-

tinctas pela riqueza dos seus bordados, do» seus eanlos e einblemas de piata,

da sua encadernacao de velludo, etc; apresenlando se uni grande numero d'ellas

com estandartes formosissimo», tendo algumas por distintivo filas de diversas

cores e rosetas collocadas na lapella do» casacos, exceplo a Associarlo benefica

de empregados de commercio no Porto, que tinlia por distirictivo urna lar^a lìta

branca, lancada a tiracollo, na qual se lia, em letras douradas, o titulo daquella
agremiacao.

A Sociedade de beneficeucia de D. Lui» I no Porto era acompanhada pelo»
alumnos da sua escola, uni dos quaes empunhava urna pasta.

A AssociacAo artistica portuense de L). Maria Pia protertora dos portugue-
zes era tambeni precedida pelas alumnas das suas escolas, que vestiam de branco
e iam enfeitadas com fitas de vanas cdres.

A Sociedade de soccorros dos operarios fabricantes era precedida por urna

cnenina veslida de branco e empunhando um ramo de oliveira.

Atras das associacóes seguia o carro da industria, de agradavel aspetto, com
todas a» feicOes do traballio, inclusivamenle os quatro rapazes operarios que,
com as respectivas vestes, permaneciam de pé em cada um dos quatro angulos
d'elle, encostados a bigomas, torno», ete.

Logo em seguida ao carro marchava a commissao que promoveu a sua con-
«traccio, levando um dos membros urna corói de louro».

Sr?guiam-se o director e cerea de duzentos operarios da fundicao de Massa-
rellos, eoinprehond'-iHlo homens e rreancas, hasteando ó frente um estandaite

awri, cuja dcscripca"o ja hVmos, Cada um dos operarios tinlia por dislinctivo

um laco azul collocado n% lapella do casaco.

S^guiarn depois os proprielarios, caixeiros, mestres e grande numero de
operano» do estabclecimento e chapelaria a vapor dos srs. Gusta Braga At Fi-
Ihos, levando a frente um rii-o estaudarte de velludo, a que tambem jà nos refe-

rimos. Os operarios levavam tambem distillalivos na lapella dos casacos.

Os proprielarios e operarios da fundicao do ouro levavam tambem um dis-

tintivo e hasteavam a" frente uni estanilarle.

Terminava esla parte do cortejo com os gerentes, caixeiros, mesti es e ope-
rarios da Iteal fabrica lealdade, levando à frente uni rico estandarle de seda azul,
e tendo por dislinctivo um laco branco no casaco.

A seccao industriai, a que nos acabatnos de referir, era realmente de um
effetto raras vezes visto : tant.ts physionomias, tanlos trajes divers«s, uni casaco,
urna blusa, um bonnet, um rhapeu, urna carapuca, urna variedade agradavel, tal

ira o Ioni caraclerislico d'aquclle agrupamento d'esse» individuos que, dias após
dias, nioun»jam nos afans da officina. A multidao contemplava-os attonita e mui-
tas vezes cobriu de applnusos a passagem d'aquella forca motriz de muitos e

importanlissimos elementos de riqueza. Era surprehendenle !
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Oulra corporaciio urto menos sympalbica seguia os iuduslriaes ; eram os

bombeiros. A frente ila brigada ia o sr. inspector perai dos incendios, eom a sua

faida de major de cngenbaria, dando a di rei la ao sr. coinmandante da corjiora-

cao dos bombeiros volontario* d esia cidade e a esquerda ao sr. conimandante
dos hoiiibeiros inunicipaes de Villa Nova de Gaia. Seguiain-se os ajudanles do
sr. inspector goral.

Abria a brigada por uni piquelc de bombeiros volunlarios de Penaliel, se-

guindo-se-lbes iguaes piquetes dos de Vianua e Povoa do Varani, ostentando
lodos os respeclivos uniforme», «pie produziam excellenie elfeilo.

Marcbava em < eguida a corporata» dos bombeiros de Villa Nova de Gaia,

cujo aspeeto, pelos vivos azucs da Mia farda, era agradavei; e logo depois vinliam

os bombeiros volunlarios desia ridalle, coni a sua bomba, carro de material e

grande eseada de sai vaca», beni corno rom a bomba da secca» da Foz, termi-

nando esla parie do cortejo coni a corporata» de bombeiros municipaes desia

cidade, acompanbados das li bombas e 4 carros de utensilios que constilueni

lodo o seu material.

0 carro da Sciencia encorporou-se no coi tejo quando os bombeiros acaba-

vani de deslilar em frenlc da rua do Anjo; e logo alràs delle tomaram logar: uni

representante do corpo docente da Cnhcisidade de Coimbra, o sr. dr. Manoel
Emvgdio Gai eia, rom as suas vestes doutoraes da faculdade de direito, protei-

sores da Academia polylccbnica e da Escola medico-cuurgica.
Antes dos membrós do professorado desti la rem, o sr. dr. Garcia ergueu vi-

vas ao professorado porlm'iise, ao qual cnrrespondeu o sr. conselhciro Adriano
Machado, erguendo uni viva aos lentes da Universidade de Coimbra. Juutamenle
l'orain ainda saudadas coni enlhnsiasmo as academias portile lise e conimbricense

e beni assim a commissào executiva do centenario.

Atras do professorado seguiam as deputacdes dos di\ersos cursos da Cni-

versidade de Coimbra, de capa e balina, conduzindo coròas alguns estudantes.

Estas deputacdes foiam sempre saudadas com entbusiasmo lauto pela academia
conio pela mullidJo.

Logo após viam-se os estudanles da Escola rnedico-cirurgica, rom o res-

pectivo estandak'e à frente, conduzido pelo alumno mais no\o daquelle eslaliele-

cimento, o sr. Hodrigo Antonio Macbado Guimaràes. Este gi upo distinguia-se

por uni laco amarello collocado na lapella do casaco.

Marcbavam em seguida os estudantes da Academia polylecbnica, tambem
coni o respectivo esondarle a frente, conduzido pelo alumno mais novo daquelle

estabelecimenlo, o sr. Eslev.lo Torres. 0 dislinclivo deste» estudanles consistia

em uni laro azul collocado na lapella do casaco.

Seguiam-se os alumnos do Inslituto Industriai, com dislinclivo consistimi)

em uni lato vermclbo: e depois delles vinham os esludantes do Lyceu centrai,

coni o respectivo eslandarte a frente, tendo por dislinclivo um laco verde.

Alguns professores de disino iivre precediam a Escola moderna, do Porto, à

frente da quid um dos alumnos conduzia uni eslandarte de seda branca; seguin-

do se os alumnos do Collegio de Nossa Senbora da Boa vista e do Collegio Pes-

tallozzi, Escola Enubel, coni lacos biancos no braco.

Quando cada uni deslcs grupos passava deanie da commissào executiva do
centenario, era por està sawdado estnpitosamente, correspondendo a essa sauda-

cào urna acclamarlo unanime de lodos os estudanles.

Fecbava o cortejo a commissào executiva do centenario, cujo presidente, o

sr. José Maria de Queiroz Velloso, conduzia urna corda de louros. Os membro
desta commissào distinguiamo por um laco du fila branca collocado na lapella

do casaco.

Anles de proseguirmos, nào devemos deixar de mencionar nue para a boa

disposicelo do cortejo conlribuirani sobreinaneira os esforcos policiaes, sempre
]>erfeitamente dirigidos pelo digno commissario da segunda divisilo, o sr. dr.

Adiiano Accacio de Moraes Carvalho.
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>a praca do Manjuez do Pombal esse servilo foi tamhem sempre liem dis-

posto, gr.igas aos esforeos do di^no commissario geral, o sr. dr. Augusto Anthero
de Madureiia. Finalmente, cm lodos os locaes o servirò da guarda municipal foi

tambiiu milito beni disposto, perque leve sempre a dirigi lo o digno major
daquelk* corpo.

Durante o pereurso, a commissào execuliva foi muilo sautlada, recebendo
de uiuts janellas da rua de Santo Antonio doi-s formosos bouquet* adornados de
opulenta* lilas; e de urna commiss.lo de moradores da mesma ma urna felicitarlo

impressa. Por vezes tambem foi coberla de llores, correspondendo eom vivasen-
thusiastieos a essas manifestaròes de sympathia.

A commiss.io seguiu, beni corno grande numero de estudantes, até a praca
do Marque? de Pombal e ahi, depois de depositar a coròa que levava, o seu pre-

sidente uiandou dispersar lodo o corlejo, ein vista da ebuva torrencial queenblo
caia.

No pedestal cm que assentava o busto do Marquez de Pombal foram depo-
siladas onze eonìas e sete bouquuts. As coróas foram as seguintcs :

L'ina eom litas azues e branciis, tendo a seguitile dedicatoria : «Ao Marquez
de Pombal, no seu centenario — A municipalidadc do Porlo, 8 de maio de 1882«.

Outra coni lilas de .seda azues, brancas e amarellas, c<Ves da bandeira te-

legraphica, tendo a seguiute legenda: «Centenario ilo Marquez de Pombal —
Telegrapho e correio do Porlo».

Outra, com litas vennelbas e brancas e a seguiute dedicatoria : «Ao Marquez
de Pombal — «A Follia Nova».

Outra do centro do parlido democratico desta cidade, adornada de fttas

vermelhas.

Oulra coni litas azues e brancas e a seguinle dedicatoria : »Os empregados
do commercio no Porlo, 8 de maio de 1882— Ao Marquez de Pombal no seu
centenario».

Outra, com filas cór de rosa e a seguinle dedicatoria: «Ao Marquez de
Pombal, os induslriaeso.

Outra com lilas vermelhas e a seguinle legenda: «Homenagem ao Marquez
de Pombal— A faculdade de direito».

Oulra coni litas azues e brancas e a seguiute legenda : «A faculdade de ma-
llieinatica — Homenagem ao Marquez de Pombal».

Outra com litas azues e a seguinte legenda: «Faculdade de philosopbia de
Coinibra— Homenagem ao Marquez de Pombal».

Outra com lil is amarellas, azues, brancas e vennelbas, tendo apenas as ini-

ciaes L. C. (Lyceu Central).

Outra. còni idenlicas fitas e a seguinle dedicatoria: «Ao Marquez de Pom-
bal. no feti centenario— A academia portmnse, 8 de maio de 1885».

Os sete bouquet* eram adornados com lilas de diversas cdres, franjadas a

ouro.

0 auto assignado na piaga do Marquez do Pombal, junto ao busto d'esto es-

tadista, era do teor seguinte:

«Aos sete de maio do anno de rnil oitocentos e oilenta e finis, na praca do
Marquez de Pombal, desia nobre, sempre leal e invida cidade do Porto, foi pu-
blicaiuenle coroido, pelo presidente da carnata municipal d'està cidade, o busto
do insigne estadisla e nobre mnistro de el-rei D. José I. o Marquez de Pombal,
deslilamlo d.-aute d'elle, em corlejo civico, a juuta geral e conselbo de dislriclo,

o goveruador civil, o general de dhisào, presidente da Relarao, cliefe do depar-
lametito marilimo do norie, presidente da Associacelo commercial e muitos dos
socios desia agremiacào, director da alfanlega e grande numero de empregados
d'e>Li casa liscal, auctoridades civis, militare*, adminislrativas e juditiaes, admi-
nislrador dos correios e telegraphos, ministros de Estado honorarios, pares do
reino, deputados da naeio, corpo consulai e respectivas colonias, membros da
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imprensa do Porto e provincia, centros politico*, empregados e directores de

bancos e conipanhi;»s, commer<*iantes, capitalistas, capitaes e pilotos de navios

e corporato de pilotos da Foz, adnres dos theatros do Porto, diversas associa-

cfles de soeeorros, inslruccao e artistica», proprictarios de fabricas. industriaes

e operarios, bombeiros voluntarios de Penatici, Vianna e Porto, e municipaes
de Gaia e Porlo, classe aeademica e professorado da Universidade de Coimbra,
Academia de bellas-artcs, Escola medico-cirurgica, Academia polytechnica, Ins-

liluto industriai e Lyceu centrai, professores de ensino livre, commissao execu-
(iva do centenario do Marquez de Pombal, e muitas outras individualidades.

Para constar se lavrou este auto, que vae ser assignado pelos reprcsentante*

das raencionadas corporactfes.»

16. Commercio do Porto. (Ibidem). N.° HI. Contém diversas noticias do
centenario pombalnio, assim no Porto, conio em Lisboa.

17. N.° 112. Descreve àcerca do modo comò o jornal Palavra eornbatea o

centenario pombalino e Iranscreve o que a esse respeito escreveu o Primeiro de

Janeiro protestando contra a affronta.

18. N. a
1 13. Trata de novo do proceder da Palavra e refere o que se passou

em a reuniào popular de protesto no salilo Euterpe, de que faco mencio em
outro logar, transcrevendo a retraetaea'o da follia citada.

10. N." Ho. Na seccflo noticiosa breve referencia ao centenario.

20 N.° 1 16. Publica urna declaracao do rev. Antonio Joaquim de Mesquita,

que sa ira da rcdaccào da Palavra.

21. N.° 117. Insere a revista politica de E. L. (Miguel Eduardo Lobo de Bu-
Ibfles, que leni o seu nome no Dice.), na qual se fax referencia às feslas do cen-

tenario em Lisboa.

22. Commercio de Porlugol, orga"o do commercio e industria portugueza,

proprietario e director Joao Cbrisostomo Melicio. (Depois visconde de Melicio.

Tem o seu nome no Dice.., tomo x, pag. 22o. Falleceu em julbo 1899.) iv anno,

segunda feira 8 de maio de 1881. N.° 860. Fol. gr. Lisboa. Typ. do Commercio
de Portugal rua dos Fanqueiros.

Na primeira pagina, coni o titulo «Homenngem ao Marquez de Pombal»,
traz, em gravura, a pianta do terreno na avenida da Liberdade destinado à

creacao do monumento ao grande estadista. No al ligo principale dedicado à glo-

rificalo do Marquez, escreve :

•No centenario de Camfles, a nacilo portugueza, tendo entrado

ninna phase periclitartte da sua bistoria, quiz evidenciar que, apesar da
decadencia a que ebegara, em epocas menos felizes, conservava ainda
ìnalteravel o caracler da sua rac,a, mantiuba perfeitamente as linhas da

sua individualidade e <|ue, pelo mais singular e espontaneo consenso do
mundo, nio podia deixar de ter direitos irrefragaveis à independencia,

porque o seu espirilo estava indelevelmente vineulado a urna dessas

epopeias monumenlaes, que dao a medida de toda a aptidSo civilizadora

de um povo e a transmittem, inalteravelmente, através as idades, corno

uni documento elenio do seu valor, corno urna expressào indiscutivel

da originalidade do seu caracter. No centenario do Marquez de Pombal,

a nacfio portugueza col loca- se no plano das sociedades modernas e, se

nao pretende juslificar os st*us direilos à independencia, conio cntfo,

quer aflirmar que, precedendo nas tbeorias de reformacao politica as

nacóes mais volbas da Europa, procurando resolver o gravissimo pro-

blema que tendia a barmonizar o regimen do antigo governo coni as
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aspiracóes nascentes da consciencia popular, conquistou o seu logar, a

piena luz, entre as nacóes essencialmente livrea. 0 Marquez de Pombal
é a expressio desse esforco nobilitante».

23. Commercio de Porlugal. Org.lo do commercio e industria porlugueza.

Proprietario e director, Joào Chrisostorno Melicio; iv anno, sabbado 13 de maio
de 1882. iW» 861. Lisboa. Poi. de 4 pag.

Trata da inaugurarlo da estatua equestre e o Marquez de Pombal (artigo

que principiara em numero anterior e proseguici em outros numeros).

24. Commercio de Porlugal. Idem. Lisboa, 1882.

Na colleccao desta folha, acima indicada, ha diversos artigos e estudos re-

lativos ao Marquez de Pombal, a sua vida e a sua administiacio. Vejam-se por
exemplo :

•0 Marquez de Pombai e o beneplacito regio», serie extensa de artigos assi-

gnados pelo advogado, bacharel J. M. da Cunha Seixas.

«A inauguralo da eslatua equestre c o Marauez de Pombal» serie de arti-

gos, citando o auctor, para a sua critica, da obra que o proprio Machado de
Castro compuzera para a descripcSo desse monumento e defensa do seu traballio.

«Centenario do Marquez de Pombal», serie de artigos assignados por Am.
Calmels, a proposito da exposicao de obras de arte por iniciativa da Escola po-
lytechnica e cxecucSo de um numero do programma festivo.

23. Commercio (0) portuguez. Proprietarios e direclores, Reis & Monteiro.

Numero 104. 1868. 7.° anno. Segnnda-feira, 8 de maio. Porto. Fol. de 4 pag.

A pri ineira pagina é dedicada em «homenagem ao Marquez de Pombal».
Tem no centro, lithograpbado e em grande medalhao de louros, o busto do Mar-
quez |38'X33e

). 0 primeiro artigo, assignado pelos diredores, e sob o tilulo

•Apotheose do Marquez de Pombal», é breve e declara que o Commercio portu-

guez nao pode deixar de associasse às manifeslafóes laudatorias que se dedi-

cam ao primeiro ministro de D. José I.

Todos os artigos em seguida s5o em louvor do illustre ministro ou enco-
miaslicos da sua administracSo e assignados. Entre os escriptores mie os rubri-

cam figuram : A. Luciano S. de Carvalho, Candido de Figueireuo, Nunes de
Azevedo, D. Guiomar Torrezào, Manuel Bernardes Branco, Luis Osorio, Azevedo
Ramo*, Cunha Seixas, Costa e Silva, Pinto Teixeira, Joao Pereira Teixeira de
Yasconcellos, conde de Samoda"es, Raul Didier, Firmino Pereira, Aurelio Mende?,
Thomas Hibciro, G. P. Garcia Pereira, José de Alpoim, Borges de Avellar, etc.

26. Commercio (0) portuguez. Idem. N.° 108. Sexta-feira 12 de maio, 1882.

Porto. Fol. de 4 pag.

Tem referencias pombalinas.

27. Commercio (0) portuguez. Numero de domingo. N.° 103. 1882. 7.°

anno. Domingo 7 de maio. Proprietarios e directores, Heis & Monteiro. Porto.

Fol. de 4 pag.

Na primeira pagina traz um artigo sol) o tilulo «0 Marquez de Pombal e a
egreja portugueza», assignado pelo dr. Joaquim Lopes Praca; e em seguida

transcreve o artigo »0 maior dos Carvalhos da rua Formosa», por Eduardo
Coelho.
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Na segunda pagina da varias noticias dos festejos do centenario.

28. Coin'mhricense (0). Itcdactor e responsavel, Joaquim Marlin» de Car-

valbo. N.° 3:010. Sabbado 18 de marco de 18H2. Anno xxw. Coimbra, ma das
Figueirinhas, 37. Fol. de 4 pag.

Conlem o programma das solemnidades com que a commissao incumbìda
pela academia de Coimbra contava celebrar o centenario do Marquez de Pombal
nos di.is e noites 7 e 8 de maio. Esle programma fóra redigido pelo entào eslu-

dante Carlos Lobo d'Avila (depois ministro das obras publicas e dos estrangei-

ros. Falleceu em 1895.)

29. Conhnbrireuse (0). N.° 3:G22 de sabbado 29 de abril de 1881 Ibidem*
Traz vai io» attigos e noticias aoerea do centenario e a nolicia dos autos de

fé realizados ein Coimbra de 1623 a 1623.

30. Conimbrkense { ()). N.° 3:623 de tcrcafeira 2 de maio de 1882. Ibi-

dem.
0 arligo principai, em controversa com o escriplor Hibeiro Saraiva, enii-

grado em Londre» (de quem se falou no Dice, tonjo i. pag. 250; e torno vm,
pag. 290. Finouse em Londre» em 1890 ) Uefende a memoria do Marquez de
Pombal pelns grande» benelicios que Ibe deveu o paiz na sua regeneraeflo.

31. Conimbricense (0). N .• 3:025 de quarla-feira 10 de maio de 1882. Ibi-

dem.
Contém, alem da eonlinuacao da «Oracelo funebre recitada em Pombal pelo

dr. Fr. Joaquim de Santa Clara Brandito", monge de S. Bento, e posteriormente
arebispo de Kvora, nas solemnes exequias que ali foi celebrar na morte do
Marquez de Pombal, o bispo de Coimbra, etc. (V. no Dice, tomo tv, pag. 73,
n.° 1:020) : sob o titulo «O centenario em Coimbra», o que se passou nos dias 7

e 8 na Universidade. no Ibeatro Academico, num cornicio popular, na impi eu>a da
Universidade, na Associacào liberal, etc.

Na sessilo solemne da Universidade, presidida pelo reitor, que entào era o
viscoude de Villa Maior, houve, aleni da allocucào d'este explicando o firn da
fesla, os discursos dos srs. dr. Francisco Augusto Correia Barala e dr. Antonio
Candido Hibeiro da Cosla, por mais de urna raz;1o muito notaveis, principal-

mente do segundo d'estes lentes, pelo que leio nos extractos de suas oraedes.

O sr. dr. Antonio Candido referiu-se ao illustre esladista conio politico, re-

formador e fervoroso apostolo de todos os progresscs da sua mirilo. Disse que
tinha estabeleeido a fraleinidade das classes, e por isso devia ^er comiderado o
pai' da Jiberdad»» portugueza, poi que da fraternidade è que nasceu o principio

liberal. A guerra niovida por certa classe conlra o Marquez de Pombal vinha de
inirnigos dos progressos da pallia.

No lini desta sessSo, os estudantes esperaram a saida o sr. dr. Antonio
Candido e lìzeramlbe ovar.To enlbusiastica, propria do fogo com que a moci-
dade estudiosa preparara e realizara os feslejos em lodas as paites.

De*ta solemnidade academica deixei anteriormente a devida mencio com
documento», exceptuamlo o discurso do dr. Antonio Candido, que t>5o foi in-

cluido no Annuario da Universidade, corno nolei.

32. Conimbricense (0). N.° 3:027, de terca-feira 10 de maio de 1882. Ibi-

dem.
Ainda contimi varias nolicias dos festejos do centenario em Coimbra e a

descripeiSo da medalba que a Universidade mandou cunhar em eommemoracilo
desse grandioso facto. A execucao foi do gravador pot tuense. Molarinbo. Tem
de uni lado o busto do Marquez, com o letreiro:

1.° CENTENARIO DO MaKQUEZ DE POMBAL
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Do outro lado, tendo em volta urna coróa de carvalho, a seguinte legenda:

D'estas medalhas dou a estampa em frenle.

33. Correio (0) do Are, xi anno. Segunda-feira 8 de maio de 1882. N.° 70.

Nomerò extraordinario. Villa do ('onde. Fol. de 4 pag.

Foi este numero consagrado a commemoralo do centenario do Marquez de
Pombal. Na primeira pagina, o texlo cercado por vinbelas de pbantasia, trans-

creve. coni saudacto ao centenario, o alligo bistorico de Eduardo Coe'lio, inti-

tulado O ma l'or do» Carvalhos da rua Formosa, no brinde do Diario de noticias,

etn 1881.

34. Correio do Brasil. Revista mensal. Proprietario e redactor, M (anuel)

de Oliveira Lima, ao presente na carreira diplomatica dos Estados Imidos do
Brasil. (V. este nome no Diccionario bibliographico.) N.° 1. Maio, 1882. Lisboa.

Fol. de 4 pag.
Publica um arligo dedicado ao Marquez de Pombal, louvando os briosos

academicos promotores do centenario.

35. Correio da Europa. 3.° anno. Revista quinzenal. Lisboa, 10 de maio
de 1882. Editto do brasil. N.° 10. Fol. de 4 pag.

iNa primeira pagina, ao centro, a gravura do Marquez de Pombal. vendo
Lisboa e os planos da sua reconstruccSo. 0 arligo, que acom panila, è encomias-
tico e assignado por A (utonio) M (anuel) de Cunha Rellein e termina deste

modo:

«. . .à memoria desse homem prodigio: .j pretendem em \à*o negar

a grandeza heroica dos «eus actos, os gloriosos servicos :i patria; a

audaciosa iniciativa reformadora, e até se pudessem apagariam com
m3o sacrilega o seu vulto das paginas da li istoria. Baldado esforco ! 0
Marquez de Pombal triumpha ainda, no culto que a posteridade rende

ao seu genio immenso, que, do crisol do tumulo, se levatila immorlal !•

Em seguida vem outro artigo, assignado por Pinheiro Chagas, sob o titulo

•Os crimes do Marquez de Pombal», e nelle escreve :

que nto Ihe appliquemos tambem urna severidade excepcional. Al>sor-

tos deante da sua ol>ra immensa, d«>ante da transformacto completa e

benefica por que elle frz passar a sociedadn portugueza, nto dissimula-

mos os seus crimes, mas aceeitamos as circumstancias attenuantes, e,

quando se trata de celebrar a sua gloria, leconbeeamos que tein man-
chas corno o sol. mas nao procuremos empanar com ellas o brillio im-

menso desse grandioso vulto. . . •

PflAECLARO

Studiouum RESTITUTORI

OCTAVO lOUS MAH
Anno mdcclxxh
Vita recesso

academ1a conimbric.ensis

Hoc dkyioti anirni

MONUMKNTUM
CUOEIIE JUSSIT

Anno siDc.r.r.Lxxxu
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Xas segunda e terceira paginas encontram-se ainda artigos e nolicias àeerta

do Marquez de Pombal, da sua propriedade em Oeiras e dos festejos do centena-

rio orn Lisboa e outras terras do reino.

36. Correio da Notte. Quinta feira 20 de abril de 1882. N.° 372. Lisboa.

Fol. de 4 pag.

Tem urna seccà"o pombalina. Continualo das noticias anteriores àcerca dos

preliminares do centenario.

37. Correio da Noite. Idem. Quinta feira li de maio de 1882. Lisboa. Fol.

de 4 pag.

Contém referencias ao centenario pombalino e às ullimas occorrencias em
Lisboa, conforme vae indicado em nutro logar.

38. Correio da Noite. Idem. Sexta feira 12 de maio de 1882. N.- 39L
Lisboa. Fol. de 4 pag.

Dà noticia, com elogio, do opusculo Processo* celebre* do marquez de Pombal,

que apparecera antes dos festejos pombalinos; e ainda traz referencias ao cen-

tenario pombalino.

39. Coneio da Noite. Idem. X.» 397. Segunda feira lo de maio de 1882.

Fol. de 4 pag.

Insere resumida noticia do centenario era Santarem.

40. Correio da Noite. Idem. Sabbado 20 de maio. X.° 401.

Publica a noticia àcerca de uns eslrangeiros que burlayam a commissSo
executiva dos festnjos pombalinos.

41. Con-eio de Portugal. Dedicado A colonia portugueza. Fundador, M. R.

Vieira. Montevideo, 7 de maio de 1882. Anno n. Numero 58. Fol. de 4 pag.

Xo alto da primeira columna as armas reaes portuguezas. Contém indicatore

noticiosas do centenario pombalino.

42. Correio de Portugal. Idem. 14 de maio de 1882. Fol. em formato maior

que o ordinario, papel de rnelhor qualidade e a primeira pagina guarnecida codi

liletes de phantasia. 4 pag.

Nas duas primeiras paginas contém artigos commemorativos e biographicos

do Marquez de Pombal.

43. Correio de Portugal. Idem. 21 de maio de 1882. Fol. de 4 pa$.

Xa segunda pagina a continuarSo do artigo relativo ao centenario e a con-

clusilo de um artigo de Camillo Castello Branco àcerca da introduccào dos garfos

em Portugal, em analyse das memorias pombalinas de Smith. Na segunda pagina

cartas inéditas do Marquez de Pombal.

44. Correspondencia de CoimWa. Anno xi. X.° 36. Terra feira 9 de maio de

1882. Fol. de 4 pag.

O artigo pnncipal, assignado com as iniciaes C. L. d'A., decerto as do nome
de Carlos Lobo de Avita (entào estudante da Universidade e que depois foi mi-
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nislro de estado, corno notei, e ó fallecido), é dedicado ao Mnrquez de Pombal
e refere-se cotn entusiasmo ao centenario, escrevendo :

•À frente de.<tas manifeslacCes collocou-se a classe academica. Sao
inherentes à mocidade esles bons e patriot icos enthusiasmos por ludo o
que é grande, o que é superior, o que é meritorio. 0 emancipador do
ensino patrio, o reformador dos estudos nacionaes, n3o podia ter me-
Ihor apolheose que a que Ihe decretasse a juventude das escolas».

45. Correspondcncia de Coimbra. Anno xi. N.° 38. Terra feira 16 de maio
de 188i. Fot. de 4 pafr.

Contém artigos de referencias ao centenario pombaliro, aprrciando urna de-
claracao de Einygdio Navarro, na camara legislativa, acerca dessa celebncao.

46. Correspondencia de Portugal. Propriedade de Filippe de Cai vaino <St Fi -

lhos. xxi anno. Revista semanal. Lisboa 5 de maio de 1881 Edif5o geral,

N.° 546. Fot. de 4 pag.

Na secrao notieiosa da' conta das diligencias empregadas para a celebralo
do centenario pombalino no dia 8, da grande commissào nomeada para esse firn,

etc. Insere uma noticia critica do apparccimento do opusculo Processai celebre*,

por um anonymo, ao qual lece elogios e felicita por este traballio e pelo exito

que obteve, realmente extraordinario no acanhado meio litterario em que temos
vivido.

No folhelim publica extenso e erudito estudo, anonymo, àcerca dos Meni-
no» de Palliavu, em que elucida, coni documentos pouco vulgares, os motivos

que levaram o governo de El Rei D. José a internà-los no convento do Bussaco,
a mandar sair de Lisboa o mine io Acciajuoli e o auditor da nunciatura padre
Tester, e a interromper por hsIc facto as relaròes com o papa Clemente XIII.

E*tas relacoes so foram restabelecidas quando subiu ao solio pontificio o papa
Clemente XIV (cardeal Ganganelli).

47. Correspondencia de Portugal. Idem. Lisboa 13 de maio de 1882.

N." 547. Fol. de 4 pag.

Contém amplos extractos do que se realizou em Lisboa e no Porto nos dias

destinados nos respectivos programmas para a celebracào do primeiro centenario

do Marquez de Pombal.

48. Combate (0). Proprietario e director Daniel de Lima Trindade. Nu-
mero 41. Lisboa. Segunda fei»a 8 de maio de 1882. Anno 2.° Lisboa. Fol. (for-

mato maior que o ordinario), 4 pag. Ao centro ila primeira pagina dois meda-
lhOes, em gravura, com os hustos de El-Rei D. José e do Marquez de Pombal e
gravados por Gaetano Alberto.

luteiramente commemorativo em todas as papinas, contendo especies apre-

ciaveis da biographia do eminente primeiro ministro de D. José.

0 primeiro artigo é de hoinenagem prestada ao rei que soube manter tal

ministro, apesar de todas as intrigas e ameacas: e o segundo é de louvor ao
Marquez de Pombal, a cujo centenario dedica estas linhas :

«Prestar ncste dia tao memoravel nos fastos da historia portu-

gueza a devida bomenagem à sua memoria, é dever de todos os peitos

que teem corano para sentir e memoria para nunca esquecerem os

bellos fructos de tao notavel espirito».

49. Combate (0). Idem.
Em os n.0i 45 e 46 deparam se nos referencias ao centenario pombalino e

artigos em que ainda se louvain alguns pontos do programma dos festejos, corno
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se realizaram Lisboa, dando um volo de louvor à municipalidadc lisbonense

pelo modo corno contribuiu para abrilhanlar essa celebralo.

Nos folhetins dos dois numeros transcreve a poesia inlilulada À hora da

festa, dedicada pelo seu auctor Teixeira de Carvalbo ao centenario do Marquez
de Pombal.

Està poesia teve impressilo em separado, corno se registarà.

50. Commercio da Figiieira. Jornal do partido progressista. N.° 329. FÌ-

gueira da Foz. Sabbado 43 de maio de 1882. ni anno. Fol. de 4 pag.

Contém varias noticias relativas ao cenlennrio pombalino.

51. Crenea (A) religiosa. PnblicacSo semanal. Redactores principaes, Dr. M.

A. de Sousa Pires de Lima, Dr. J. F. Garcia Oiniz, A. R. dos Santos Yiegas,

desembargadores da referto patriarchal. Numero 44. Quinta feira, 3 de novem-
bro de 1881. Anno ut.

No aitigo principale assignado pelo dr. Garcia Diniz (prior da parodila!

igreja da EncarnarAo, em Lisboa), Irata do centenario do Marqaez de Pombal,
demonstrando-se contrario, nto ao ministro pelos actos grandes e bona quo pra-

ticou em beneficio da patria, mas à orientalo que se pretendia dar nos feste-

jo8 em sua lionra, o que se provava com a discussto havida a este respoito na

camara dos deputados.

Em outros nrtigo?, a seguir, nolicia o que passou numa rcnnito catholica, a

proposilo do centenario pombalino, e diz que as noticias publicadas dcerca deste

facto o desfiguraram, devido a mas informacóes.

52. Decentralisateiir (Le), journal littéraire, scientifique et philantropique.

organe mensuel de l'Academie poétique Mont-Réal de Toulouse, autorisee par

amUé préfectoral. Albert Mailbe, rédacteur en chef. Deuxième année. N.° 11.

Avril 1882, %.°

Contem urna poesia, em portuguez, dedicada ao centenario do Marquez de

Pombal, assignada por José de Amarai 13. de Toro.

53. Dos tiaciones. Periodico politico y bilingue, Defensor d«> los interesse*

morales y materiales de Espana y Portùgal. Domingo 7 de mayo de 1881
Anno i. N.° 12. Lisboa. Fol. de 4 pag.

No centro da primeira pagina a gravura do Marquez de Pombal vendo Lis-

boa restaurada. Nessa pagina e nas duas seguintes, artigos relativos ao cenlena-

rio pombaliuo e encomiasticos. No principal l»}-se :

• Si estudiamos con detenimiento la vida politica de Sebastian de

Carvalbo no podemos menos de admirar y aplaudir su celo gigantesco,

el empieo de su inleligencia superior y su voluntad inquebrantable

nplicados constarrtemente .1 un solo fin, à un cspecial objecto : Portùgal

y Portùgal libre, sabia, industriosa y rica.»

54. Don naciones. Periodico politico y bilingue. Defensor de los interesse*

morales y materiales de Espana y Portùgal. Alio I882. Lunes 15 de Mayo de

1882. N.°13. Director Isidro Villarinos. Empresa proprietaria La sociedad "espa-

nola »EI Porvenir». Lisboa. Fol. de 4 pag.

Escripto em porluguez e em castelhano. Na ultima pagina traz urna noticia

das festas pombalinas em Lisboa.
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55. Diario do Gram-Parà. Anno 31. Belem do Pari. Segundafeira, 8 de

maio de 1882. N.° 103. Propriedade e redacca"o de Miguel Lucio de Albuquerque

e Mei lo. Kol. grande de 4 pag.

Ma priineira pagina Iraz somente lithographado o r» Irato do Marquez, coni

louros entrelacados, e a inseri pcao no allo do busto: - A memoria do Marquez
de Pombal» e em baixo: *0 Diario de Gram-Parà». Nas tres paginas restanles

artigos commemorativo*, assignados por : Medeiros Branco, ctfbselheiro Tito

Franeo, Armindo B. da Fonseca, Bertlioldo Nuues, Justo (Vermont. José Verissi-

mo, bario de Marajò, J. J. Gama e Silva. C. M. Goncalves, etc.

56. Diario do Gram-Parà. Idem.

Os n 100, 101 e 102, correspondentes aos dias 4, 5 e 6 de maio do
anno indicado, conteem informacóes àcerca das festas otte deviam realizar-se no
Para pura solemnizar o centenario pombalino. .\o de 4 traz tam borii o extracto

do que occorrerà na sessào da assemhleia legislativa provincial, em que houve
discuto, entre varioa membros desfa assemhleia, relativamente aos merilos e

servicos do Marquez; e o programma das festas.

57. Dia (Et). iW 719. Madrid, martes 16 de mayo de 1882. Edieion del

express. Fol de 4 pag.

No (im da primeira pagina insere a carta de Lisboa, que trala das festas em
homenagem ao Marquez de Pombal.

58. Diario de noticia$. Anno viu. Gerente e redactor M. S. Lopes Cardoso.

.V 104. fì.itiìa. Segunda-feira 8 de maio de 1882. Kol. de 4 pag.

U arligo principal, assignado por S (ilva) Vieira, é dedieado ao Marquez de
Pombal.

Silva Vieira, jornalista portuguez que havia pouco fóra estabelecer residen-

cìa na Bahia e collaborava naquella follia, tem o seu nome neste Dice , tomo ìx,

pag. 21H). Ahi falleceu. No artigo cilado demonstra os seus sentimenlos patrioli-

ros e o seu profundo entusiasmo, saudando os promolores das feslas pombali-
nas, assim portuguezes corno brasileiros.

5'.». Democraaa portugueza. N.° 2:525. Quarta-feira, 10 de maio de 1882.

i anno. Lisboa. Kol. de 4 pag.

Contém noticias das festas do centenario na capital. No folhetirn, assignado
«*om o pseudnn) mo Petrus, occupa-se da represenlaeào, no theatro de D. Maria II,

da eomedia em 3 actos .4 sobrinha do Marquez, originai de Altneida Garrett,

levada à so-na em recita de gala commemorativa.
TransTew. no follatilo, a narrativa historica 0 ultimo dos Carcalhos da

ma Formosa, de Eduardo Coelho.

60. Demoeracia portugueza. N ° 2:527. Sexfa-fcira, 12 de maio de 1882.

x anno Lisboa. Fol. de 4 pag.

<x>niém diversas informacóes das festas do centenario em Coimbra e no
Porto.

61. Demoeraeia portugueza. Idem. Sabbado, 13 de maio de 1882. N.° 2:528.
Lisboa. Fol. de 4 pag.

Continua a publicacao da noticia das festas do centenario no Porto e dà ou-
tras informaefles àcerca do mesmo assumpto.

62. Dez (O) de marco. N.' 782. Segunda-feira. 8 de maio de 1882. Anno
ni. Diario portuense. Fol. de 4 pag.
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A parie principal d'està folha é consagrada às commemoracóes pombalin^.
senilo o primeiro artigo encomiastico para o Marquez de Pombal, que termina

«No ministro de D. José predominava urna grande aspirafio ór

justica e de liheidado. Conservou a monarchia, porque compra hendeu
a Iheoria da evoluto e previu as consequencias lataes de precipitar o*

factot A sua obra foi ta manna, que a inda lioje é grande. As coMeccf**
das suas leis sAo as mais completas da sua epoca. Poi um luctador 1*?-

nemerito, que soube fazer de urna nacSo fanatica, empohrecida, orna

na<;ao rica, prospera, feliz e crente ! Logar ao plebeu immorlai ! •

63. Dez (0) de Mar$o. Numero 785. Quinta feira il de maio de 1882.

Anno ni. Diario portuense. Porto. Fol. de 4 pag.

Puhlica, na primeira pagina, notas critico-hiographicas do Marquez de

Pombal por Latino Coelho (José Maria), academico e professor, de quem se fa-

lou neste Dicc.y e é jà fallendo; nas segunda e terceira paginas a carta de Lisboa
coin referencia ao centenario nombalino; e no folhetim o artigo de Eduardo
Coelho 0 maior dos Carvalhos da rua Formosa.

64. Diario (0 noto) dos Apre*. N.u 132. Sabbado 29 de abril de 1881
i anno. Ponta Delgada (Uba de S. Miguel). Director e proprietario M. A. Ta*a-
res de Hezende.

Neste numero, corno em os que Ihe seguiram até o 139, de 18 de maio, n.i

minha colleceào pombalina, insere arligos extensos, relalivos ao centenario do
Marquez de Pombal.

No do dia 6 puhlica o programma para os feslejos publicos que teem de
eflectuar-se na cidade de Ponta Delgada nos dias 7, 8 e 9 de maio para com-
memorar o centenario do grande estadista, promovidos pela classe academica da

mesma cidade.

0 cortejo civico foi organizado no paco municipal e dirigiu-se ao largo do
Collegio, onde fora collocado o busto do eminente estadista.

65. Diario (0) cirilisador. N.° 139. 2.° anno. 1881. Quarta feira, 23 de
marco. Proprietario e redactor principal, Jofio Wagner Russell Junior. Lisboa
Fol. de 4 pag.

No folhetim, assignado pelo visconde de Sanches de Baéna e datado de
Bemlica, dà-se urna nota para a biograpbia do Marquez de Pombal.

66. Diario illuslrado. Undecimo anno. Lisboa. Segunda feira 8 de maio de
1882. N> 3:230. Fol. de 4 pag.

Na primeira pagina urna gravura representando o Marquez de Pombal eso-
dando a reedificario de Lisboa. Na segunda pagina o artigo principal, assignado
coni o pseudonymo BeUlemonw (que occultava o nome de um moro escriptor de
talento, Eduardo de Matrox Lobo, jà fallecido), é dedicado ao Marquez, coni o
sub-titulo •() hoinem» Nelle cscreve :

«0 heroe do centenario tem a sua gloria e ao mesmo tempo a sua
accusarlo na (ìrmeza inabalavel coni que procedei! sempre, caminhando
direito' ao seu firn, seni respeito pelas vonlades allieias. Errou muita*
vezes, corno homem: nunca corno estadista; anùo ser quando prepaion.
involuntariamentp, a cntrada das idéas encyclopedistas na monarchia
que a tanto cuslo defendeu e elevou».

67. Diario illuslrado. Idem. Lisl.oa. Teica feira 9 de maio de 1881
ISV 3:231. Fol. de 4 pag.
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0 arligo principal, assignado por A (ntonio) M (anoel) da Cunha Bellein

(de que jà se Iratou nesle Dice., e a quem ainda terei que fazer refereiicia em
outro logar), escreve acerca do Marquez de Poinbal. No linai uiz :

«...a memoria desse homem prodigioso pretendem em vflo negar
a grandeza heroica dos seus actos, os gloriosos servi^os A patria, a au-

daciosa iniciativa reformadora, e ale se pudessem apagariam eom mào
sacrilega o seu vullo das paginas da historia. Baldado esforco! 0 Mar-
quez de Pomba) triumpha amda, no culto que a posteridade rende ao

seu genio immenso, que, no crisol do tumulo, se levanla imnicrtal t»

Em seguida dà pormenores dos frstejos em Lisboa no dia 8, a eomecar pela

iuauguracào do monumento que, ita Avenida da Liberdade, ha de ser erigido ao
Marquez de Pombal.

A gravura da primeira pagina é da vista geral da praca do Commercio
(Terreiro do Paco).

68. Diano illustrado. Idem. Terca feira 16 de maio de 1882. N.° 3:238.

Fol. de 4 pag.

Na segunda pagina refere-se aos feslejos pombal inos a proposito de occor-
reneias desagradaveis no ultimo dia, em que teve que intervira policia, mas seni

consequencias de maior importancia.

69. Diario illustrado. Idem. Lisboa. Quinta feira 25 de maio de 1882.

N.° 3:247. Fol. de 4 pag.

Ilefere-se a urna desordem, em que entraram estudantes, a porta da Escola
nolylechnica e de que tratou na camara legislativa o deputado Marianno deCar-
valho. Consequencia do centenario.

70. Diario illustrado. Idem. N.° 3:248. Sexta feira 26 de maio de 1882.

Lisboa. Fol. de 4 pag.

Fublica a noticia de urna festa em honra da commissào executiva do cente-

nario pombalino e urna carta em que os estudantes da Escola polytechnica recla-

mali! contra as inexactidóes cotilidas em urna informalo publicada naquella fo-

llia, coni respeito ao que occorrerà a porta da mesma escola.

71. Diario illustrado. Idem. N.° 3:249. Sabbado 27 de maio de 1882. Fol.

de 4 pag.

Transcreve da Mala da Europa o arligo intitulado «Depois das festas pom-
balinas».

72. Diario da manhà. Idem. Sabbado 6 de maio de 1882. Fo'. de 4 pig.

Na terceira pagina contem breves noticias do centenario.

•

73. Diario da manhà. Lisboa. Quarta feira 10 de maio de 1S8J. N.° 2:033
H.° anno.

A maior parte deste numero è consagrado ao contenario do Marquez de Pom-
ici. Ira/endo varias deseripcóes dos feslejos. No follielim o trecho de urna pagina
de Macedo Papanca (nctual conde de Monsaraz), de apotheose ao Marquez.

74 Diario da manhà. Lisboa. Quinta feira 1 1 de maio de 1882. N.° 2:034.
K* anno. Fol. de 4 pag.

Publica diversas noticias do centenario pombalino na terceira pagina.
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75. Diario da mauhà. Idem. Lisboa. Sexla feiia 12 de maio de 1882. Fol

de 4 pag.

l'ublica um folhetim de Carlos Lobo de Avila (jà citado quando fa^o refe-

rencia as festa* em Coimbra) àcerca das «Feslas pombalinas em Coimbra» : e

urna correspondeucia do Rio de Janeiro em que se Irata do Diesino assumpto.

70. Diario de Noticias de 8 de maio de 1882. N.« 5:843. Lisboa. Fol. de

4 pag. No artigo principal lia-se:

•A apolheose eslà feita. Foi o povo, sohcrano mais ou menos en-
Ihronizado do dia, quem d^crelou as hoiiras civicas a esse triumphador.
Falla a realizacAo material do cortejo que boje se verifica, os clamores
do: lo triumphet as cancoes, as saudacóes e gritosde alegria, a imposi*
«;Ao das eoióas, o agitai dos louros e das palmas.

«Tambero bavera, corno nos ruidosos cortejos que iam da Porta
triumphal ao Velabro e ao Forum alé o tempio de Jupiter Capitolino,
os carros coni as varias repri'sentactfes civica*; os tropheus, uào da
guerra, mas do traballio nas sua» diversas tiianifestacGes; os estaitdartes
e bandeiras das viclorias incruenta* da paz, symbohzando as escolas, o
conunerrio, a industria, as arles, a imprensa, porque està ovario pos-
Jhuma e, mais do que ludo, a consagracAo das c<nquistas dos progres-
sos intellectuaes, moraes e materiaes e a aspiracAo para novos ap*-rfei-

coamenlos. NAo treni callida tifila as paixóVs ambicio>as e egoista?,
porque lodos devem fazer dellas hoiiieiiageiu à patria, em cujo nome
se decretarli laes honras, e a patria é o conjunto dos cidadAos dos Ca-
rlos pensare». Como nos dias da coroarào dos grandes triumphadores
ein Roma, é, porèm, privilegio dos descontenles dizerein do heroe o
mai aue «juizei em. Aqui garante esse direito a liberdade de pensar.
NAo fica por isso mais amesquinhada a valia real dos attributo* do be-
roe, e é alé urna correcrAo historiea. Uni scculo na verdad. nAo basta
para se formar opiniAo unanime sobre a somma dos meritos que o
constituem. A sua obra foi milito complexa e leve, a par dos rasgos
sublimes de grandes vii tudes civicas, os erros profondo» das organiza-
cóes extraordinarias que lutarli amprirnidas nelas fortes reacyóes do
meio antagonico em que rxercem a sua aciividade; e rornprehende se
que o abaio causado pelos sous emhates deixasse vibracóes dolorosas
ainda além de I(H) annos. É todavia indobitavel sera consagracAn das
maiorias srnlenra quasi infallixel e que torà de passar em julgado no
tribunal iucorruptivel da postfridade. R^speitpro-se, neste, corno em to-

dos os casos. os escrupulos. as duvidas, a opposicAodas minorias, ainda
Diesino que procedam de resenlimentos refiYxos, herdados, de preorcu-
pacóes menos justas, digamos de opinioes preconcebidas : pode baver. e
de certo ha, nessa reluctaucia elementos rimilo dignos de considerarlo,
repugnancias fundadas em sentimentos muito nobres e eievados.

«Se uns, pondo o heroe do dia em conia corrente com a philoso-
pbia da bistorta, segundo os processos mesologicos, encontram ria com-
paracAo deve e ha de ha ver, no cotejo das verbas dos seus actos bene-
iìcos e fecundos e dos seus erros e maleticios, um saldo nolavelmenle
bonroso e glorifìcador, outros nAo t^rAo podido. mau grado esforcos
sinceros, acbar com que cobrir o deficit, e accusarào eternamente o de-
vedor perante os evos.

• Ha numerosos documenlos seus que o apresenlam um ca rader
generoso, modesto, cheio de ternura, sen-no, despreoccupado : as suas
carlas de familia, e de relacòes particulares sAo d'estes; a ìntroiiuccùo
ao motgado de Oeiras, importante documento inedito, que pela pri-

meira vez sae hoje a publico com oulros na nossa foiba, é modelo de
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depura, de senti mentos brando» e b umanitario», e neste documento por
etle le;ado a poteridade do vertice da sua dominalo, e destinado a

fiear escondidu no» seus areliivos de familia, lemos urna photographia
intima das suas inteneòes e principio». Nas suas apologia» nota-se uni

alto espirilo de juslica.»

0 documento a que se allude neste paragrapbo lìcou transcripto a pag. 33.

do tomo presente.

77. Diario de Notaio*. Terra feira 9 de maio de 1882. N.° 5:8M. 18.° anno.

Fol. de 4 pag.

Contein a descripca"o das solemnidad**s do dia anterior e oulras noticias re-

ferente» ao centenario. Alluma» vào transcriptas em oulro logar.

Ante» e depois do dia 8, o Diario de Noticias inseriti inuilas informaróes
interessante*, que podem ser ulilmeide aproveiladas para quem tiver que es-

cr^ver coni todas a» minuciosidade» a liistoria desta celebracào, de que existem
tanto» e tao gloriosos documentos.

78 Diario (0) popular. N » 5:464. Lisboa. Domingo 30 de abril de 1882.

17.» anno. Fol. de 4 pag.

Na primeira columna da primeira pagina da conta da reuniao, no governo
ci vii, da grande comnussao nom *ada pelo governo para tralar da subscripeao

para a estalua do Marquez de Pombal e da direccio que havia de dar-se aos les-

tejns pombalinos, fazendo-se o accordo entre està canini issAo e a das academias
depois da» palavras ronciliadoras proferidas pelo vogai, illustre jnrnalista e de-

putalo, Einygdio Julio Navarro (depois ministro das obra» publicas e ministro

plenipolen. iàrio em Paris. Falleceu no Luso em agosto 1905). Foi depois urna

sub-coinmissao em que entraram os estudantes.

79. Diario (0) popular. N.° 5:470. Lisboa. Sabbado 6 de maio de 18S2.

17 ° anno. Fol. de 4 pag.

Na segunda pagina contém informacòcs acerca dos festejos do centenario

pombalino.

8D. Diario (0) popular. Idem. N." 5:471. Domingo 7 de maio de 1882.

Lisboa Fol. de 4 pag.

Gnitéin muilas informacoes a respeito dos festejo* pombalino». No artigo

priocipal trala do modo conio foi probibido o sarau no Ibeatro de S. Carlos, que
fora decidido pelos acadeinieos prouiotores do centenario.

81. Diario (Oi popular. N.° 5:472. Lisboa, segunda-feira 8 de maio de

1882. 17.° anno. Fol. de 4 pag.

Traz notici» circumstanciada dos preparativo» para as festa» do centenario

pombalino em Lisboa ; o extracto do congresso academico realizado na ampia e

opulenta sala da biblioteca da Aeademia real das sciencias.

81 Diario (Oi popular. N.» 5:474. Lisboa. Quarta-feira 10 de maio de

1882. 17.» anno. Fol. de 4 pag.

Na primeira pagina noticias das feslas em Lisboa.

83. Diario (0) popular. Idem. Quinla-feira il de maio de 1882. N.° 5:475.

Lisboa. Fol. de 4 pag.

Da conta dos festejos pombalinos em Coimbra.

8V Diario de Portugal. Idem. N.° 1:341. Quarta-feira 10 de maio de 1882.

Lisboa. Fol. de '4 pag
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Contém nolicias das festas pombalinas e no folhelim traz o artigo *0 Mar-
quez ile Pombal e o ensino livre». pelo visconde de Benalcanfor (Ricardo Gui
marJes).— V. este nome no Dice, (orno xvm.

85. Diario de Portinai. Soxto anno. Terca-feira 16 de maio de 18*2.

N.° i:.'J46. Lisboa. Fol. de 4 pag.

Reproduz da Follia noca a carta etn que o il lustre romancista (Camillo Cas-

tello lirnneo declaia que mìo inlerveio un redacran neni na divulgarlo de um
supplemento ila Palarra contendo as eslampas do niorticinio dos Tavoras, de

que noutro log.ir faco mencio.

86. Diretto (0). Jomal politico, lillerario e commercial. Redactor J. A.

A. de Omellas. xxm anno. Quarta- feira, 10 de maio de 1882. N.° 1:286. Fun-
cbal. Fol. de 4 pag.

Na carta de Lisboa, inserta na segunda pagina, da conta das festas pomba-
linas.

87. Districlo de Areiro. Proprietario e director Antonio Augusto de Sousa
Maia. N.° 1.060. Aveiro, segurda-feira 8 de maio de 1882. Anno xi. Fcl. de

4 pag. A impressilo feita com tinta azul. A primeiia pagina guarnecida coni vìnhe-
tas de phantasia.

0 arligo da primeiia pagina, encimado por urna coròa de louros que eir-

cunda a data do centenario 8 de maio de 1882, tem por tilulo «A memoria do
Marquez de Pombal., e engrandecc a sua memoria com estas palavras :

« ... os inconlestaveis servieos preslados à sua patria pelo Marquez
de Pombal» inere' em beni a commeiiiorarSo que, no pn mei ro cente-

nario da sua morti-, os porlugueses do seeulo xix fazem hoje da sua
morte.»

Insere outros artigos encomiasticos.

88. Dislricto (0) de Beja. N\° 56. Redactor J. I. das Dores Marques. Pro-

prietario e adminislrador Antonio Ignacio de Sousa Porto. 1882. 2.° anno. Beja

{) de maio. Fol. de 4 pag.

0 artigo de fintelo è consagrado ao Marquez de Pombal e ao seu centenario

e da noticia do modo conio foi celebrado pelo corpo academico do lyceu de Beja

no dia 5. Concine assiin :

«Terminando a resenlia das factos que enuobre-eram a vida do
Marquez de Pombal e da modesta manifeslara'o consagra da d sua me-
moria, orgulbamo-nos que Portugal, saldando ba pouco a divida ron-
Irabida com Luis de Camoes, o poeta recompensado rom a miseria, a

saldasse tambem coni o Marquez de Pombal, o cstadista, por excellen-

eia, premiado coni o exilio e a desbonra».

89. Districlo (0) de Leiria. Folha semanal. 1.° anno. Domingo 14 de maio
de 1882. N 7. Leiria. Fol. de 4 pag.

Da segunda para a lereeira pagina insere interessante descripeffo do cente-

nario do Marquez de Pomli.il na Marinila Grande, com urna introducono enco-
miastica assignada por A. M. de Campus Junior.

90. Districto (0) de Leiria. Idem. Domingo 21 de maio de 1882. !S\" 8.

Fol. de 4 pag.

No folhetim insere o discurso proferido. por occasiao do centenario pom-
balino, no tbeatro da Marilina Grande, em a noite de 7 do indicado mez.

•
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91. Districto de Santarem. Jornal nolicioso, commercial e lillerario. Pro-

prielano e administrador Antonio José Hodriguos. N.° 107. Domingo 7 de maio
de 1882. in anno. Santarelli. Fol. de 4 pag.

Tem referencias ao centenario.

92. Districto de Santarem. Jornal noticinso, commercial e lillerario. Pro-

prietario e administrador, Aiticelo José Hodrigues. Domingo 21 de inaio de 1882

Fol. de 4 pag.

No arligo principal (rata dos festejos pombalinos em Santarem e escreve :

«Santarem associou se dignamenle a grande festa do centenario.

Demonslrou que sabe apreciar as glorias nacionaes e bonràlas, provou
que possuc verdadeiro amor palriotico».

93. Districto (0) de Vizev. Jornal progressista. Anno ni. Vizen. Quinta

feira 18 de maio de 1882. N.w 263. Fol. de 4 pag.

No artigo principal refore-se ao centenario potnbalino conio de grande sigili

-

licario e de resultados apreciaveis.

94. Economista (0) l.w anno. Proprietario e director Atitonio Maria Pe-
reira Camino. N.° 215. Sabbado 0 de maio de 1882. Li>boa. Fol. de 4 pag.

Transcreve das Xoites de insomma, de Camillo Castello Hranco, o trecho em
que «*ste notavel romanista se refeiiu aos marquezes de lavora e aos ultimos

aanos da sna vida, que terminou no borrivel sacrificio em belem.

95. Economista (0). Idem. N> 217. Torca feira 9 de maio de 1882. Lisboa.

Fol. de 4 pag.

Transcreve outro capitolo, ou Ireeho. das Noites de insomnia, de Camillo
Niello Branco, que se maiiifeslou sempre contrario ao Marquez de Pombal, e

dà pormenores dos festejos do dia 8 em Lisboa.

Em oulros numero*, a seguir, o Economista insere varios arligos e referen-

cias as dernonstracóes realizadas doranb* as festas do centenario pombalino, de*

monstrando porém a sua reprova^ào .i iuiciativa dos estudantes, que na"o Ihe era

«ympalhica.

9ti. Epoca (A). Folha republicana. ItedaccAo : Leonel Torres, Cesar da
Silva, Alfredo Moreira, l'ori ugni e Silva e Gutlhermc Maia, secrelario da redac-
£4o. i anno. N.° 2. Lisboa. Domicgo, 21 de maio de 1382. Fol. de 4 pag.

Publica varios artigos d^ louvor ao cenleuario pombalino. Coutein igual-

mente urna noticia das festas em Coimbra.

97. Especiro (0) da Granja. N\° 48o. Sabbado 6 de maio de 1882. 3.° anno.
Lisboa. Fol. de 4 pag.

Insere varias noiicias relativas ao centenario e imi folbetim A velhice do gi-

unte, ultimas paginas da vida do Marquez de Pombal, por Leite Haslos (Fran-
cisco de), que lem o seu nome nes!e Dice.

98. Especiro (0) da Granja. N.° 48C. Quarta feira 10 de nviio de 1882.
*l.° anno. Lisboi. Fol. de 4 pag.

Contém varias descripcóes dos festejos na cipilal.
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99. B*i*dro \0) da Grmija Idem. N* 488. Quinta feira il de maio de

1882. 3.° anno. Lisboa. Fol. de 4 pag.

Contém referencias ao centenario pombalino.

100. Evoluto (A). Semanario lepublicano. N.» 24. Coimbra lo de maio de

1882. Anno 1." Fol. de 4 p*g.

Publica varios aitigos acerca do centenario pombalino e longa descripcJo

dos festejos ein Coimbra nos dias 6, 7 e 8 do mez indicado: e na carta de Lis-

boa da conta do que passou na capital nesses dias.

101. Eitretla povoense. Domingo 7 de maio de 1882. N.° 273. Publicafao
semanal. 6.° anno. Povoa de Varzirn. F«>l. de 4 pag.

Sirr.ples noticias pombalinas e a declaracao de que naquella villa nao se

realizaram festejos.

102. Fiyura (0). Diario portuguez e brasileiro. N.- 109. Anno 1." 1882.
Quaita-feira, 10 de inaio. Lisboa. Director, Augusto Loureiro. Adiniuistrador.

Brito Monteiro.

Varios artigos da commemoracAo do centenario pombalino e uni artigo des-

Cfiptivo do quadro que o pintor Lupi execulou para a camara ninnici pai de

Lisboa, representando o Marquez de Pombal a examinar o plano da reedilicaclo

da capital depois do teiremoto, a que jà me referi em outra parte desta seccato.

Esle ultimo artigo é assignado por Arlbur l^obo de Avila.

103. Fiqaro (0). Idem. N.° 110. 1882. Quinta-feira, Il de maio. Lisboa.
Fol. de 4 pag.

Co:itéui varias referencias ao centenario pombalino.

Ì0i. Folha (A) de hoje. Diario de noticias, viagens, recreio, eie. X.» 103.
Sabbado 13 de maio de 1882. Anno i. Porto. Fol. de 4 pag.

Publica varias referencias ao centenario e a nolicia do que se passara mima
reuniao publica no salito Euterpe, em que a commissao academica promolora dos
festejos civico» no Porto propdz que urna commissao de cidauaos de varias

classes exigisse da redacrào da Palavra retractacào de injurias lamadas na dita

folha contra as pessoas que tomaram parte nesses festejos; o que deu logar a

publicacào do supplemento que Picara registado nesla seccato, e a saida da rettac-

elo da Pulacra do redactor que escrevera ou auctorizar.» a insercào de tal artigo

injurioso.

105. Folha da manhù. Semanario politico e noticioso. Editor responsavel

M. José de Oliveira. Anno ni. BarceJlos. Quinta feira, 11 de maio de 1882.

N.° 145. Fol. de 4 pag.

No artigo de fundo, assignado por Delphirn de Almeida, tratando do Mar-
quez de Ponibal, dictador, escreve:

«Assnmindo a dicladura revolucionaria no momento em que o
paiz, empobrecido e oppresso, bavia caido na estupida resignacào de
desespero, ninguem corno elle adquiriu tantos direi los a gratidào pu-
blica e ninguem suscilou tao violento» odios.

«*.
. .Inlelligencia muito superior ao vulgar, mio ha e.omtodo era

nenhuma das suas obras o esplendor do genio, que deslumbra ; mas o
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que em todas se admira é a suprema energia da vontade que derruba
os mais fortes obstaculos, domina as mais soberbas resistencias, sem
nunca se desviar do caminho Iracado— a linha reeta, que é a mais

eurla».

106. Folha (.4) novo. Idem. N.° 280. Quarla-feira, 26 de abril de 1882.

Parto. Fol. de 4 pag.

Na seeoào principal traz o arligo «Gloria» pombalinas», continuarlo de ou-

tros publk-ados etn os numeros anteriore*; e ainda conlém outros arligos a:erea

do centenario pombalino, louvando-o.

107. Folha (A) nova. N.° 289. Sabbado. 6 rie maio de 1882. 1.° anno. Reda-
ctor principal, Emygdio de Ohveira.— Ao Marquez de Pornbal.— Porto, lyp.

Occidental, rua da Fabrica, 66. 4. pag. Formato 54«X 36^ Com o reirato de
Pornbal (24* X 19c ) na pi impira pagina.

Collaboraram : Spada (Emygdio de Oliveira), Sub-Til (Jayme Filinlo), Arn.
(?), Xavier de Carvalho Manuel de Almeida, Alexandre da Conceic«1o, Silva

Lisboa, Kocha Paris, G. de Queiroz Ribeiro, A. S. A-, Cyriaco Cardoso (Musica:

fragm^nto da mtrcba à memoria do Marquez de Pornbal), A. de Sequeira Fer-

raz, Nuno Rangel, Ernesto Pire», Ignacio da Silva, J. P. de U., P. Róxa, Augusto
Gama, José Leite de Vasconcellos, Capino (Augusto Gama), Guilberme Braga,

J. F., Serpi (?), Cecilio Sousa, Kapa & Delta (Jayme Filinlo e Emygdio de Oli-

veira).— Sol» o titillo de corico civico: o programma do corlejo que se realizou,

finnado pelo precidente Alberto Carlos de Carvalho Braga, e secretano Henri-

que Carlos Kendall, da sub C'inmissao. Finalmente : um sonelo ao busto do Mar-
quez de Poiubal, recitado pelo 10.- deputado da casa dos 24, na inauguralo da
estatua equestre.

108. Folha (A) nova. N.° 306. Sabbado 27 de inaio de 1882. 2.° anno. Re-
ùactor principal Emygd>o de Oliveira. Poito. Fol. de 4 pag.

No centro da primein pagina, o busto em gravina de Alfonso de Albnquer-
qae. O arligo principal e dedicado a apreciacao de assumptos pombalinos.

109. Folha (A) do povo. Idem. Terea feira 2 de maio de 1882. N.° 536. Fol.

de 4 pag.

No artigo principal, sob o tilulo O Marquez de Pornbal, defende a memoria
deste celebre estadista, dizendo que o< grandes defeitos que Ihe nolam nSo
offuscam por modo algum os beneficios que advierain da sua vigorosa adminis-
IracSo para a sociedade porlugueza.

110. Follia (A) do povo. Idem. Sabbado 6 de maio de 1882. 4.° anno. Fol.

de 4 pag.

Contém noticias relativas ao centenario.

111. Folha (A) do Povo N.° 5*2. Segunda-feira. 8 de maio de 1882. 4.°

anno., Lisboa. Foi. de 4 pag. Impressa a tinta encarnada.
E urna folha commemorativa, de principio ao fini, em homenagem ao Mar-

quez. No arligo principal escreve :

«Filhos do povo e patriolas de corano, acompanhamos o povo
portuguez na homenagem que hoje presta à memoria do primeiro dos
seus homens publicos, a Set ta si ino José de Cirvalho e Mello, o grande
reformador que pela inslrucrao e pi»lo traballio conseguiu levantar o
seu paiz do aliatimento em que jazia. erguendo com lionra ao antigo

esplendor o nome e a fama do velho PortugaU.
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Todos os arligos sào anonymos, excepto o folhetim, na segunda pagina, que
copia urna epistola em verso de Pedro Antonio Correia (ìarcào, que se conser-
vava inedita desde 1757 e que fdra eliininada, corno oulras composirOes, ein va-
rias das edicòes das olnas desse mallogrado e eelebrado poeta. Do precioso au-

tograplio era possuidor o illustre aucior do Diccionnrio bibliogrophico, lnnocen-
cio Francisco da Silva, que o cmpreslou para se fazer tal reproaucplo. Os ulti-

mos versos sflo :

0 formidavel peso dos negocios

que rctolves

Que eterno te far/lo aos nossos peitos,

Sem que a lorpe lisoiija se misture
Co'os publicos louvores que te damos,
Co'os grande* elogios que mereces !

V. no Dice, cita lo o tomo vi, de pag. 386 a J»93.

HI Foìha (A) do poto. Idem N.° 544. (!u nla fe!ia 11 de maio de 188*
Lisboa. Fol. de 4 pag.

0 artigo principal tem o titillo «0 tìm da festa» e censura que nào deixas-
sem terminar a celebralo do centenni io em Lisboa fem urna nota discordante,
corno a que se deu coni a ultima noite depois do passeio fluvial.

113. Follia (A) do poto. N.° 545. Sexta feira 12 de maio de 1882. 4 ° anno-
0 primeiro artigo tem o titolo «Os ullimos echos da festa» e refere-se ao

centenario pombalino. Itegista:

«Ouvem-se ainda... os ullimos rumores dessa festa grandiosa,
cuja recordacào jdmais se apagaia do nosso espirilo corno urna das
mais imponente» mani festacoes democraticas que se leem feito no nosso
paiz, logo em seguida ao centenario de Camóes».

114. Follia (A) do Poro. N« 546. Sabbado 13 de maio de 1882. Lisboa.

Fol. de 4 pa#.

0 artigo principal é relativo ao Marquez de Pombal e à sua administrarào.

115. Foiha (A) do poto. Idem. N.» 548. Terra feira 16 de maio de 1882.

Fol. de 4 pag.

No artigo principal refere-se ao centenario de Camóes e ao que se effectuara

em homenagem ao Marquez de Pombal.

116. Follia (A) do poro. Idem. Quinta feira 18 de maio de 1882.

Breve referencia a factos do centenario.

a

117. Gazeta dos liospitaes militares. Publicada sob os auspicios do ministerio

da guerra. Itedactores: Antonio Manoel da Cimba Bellem, Guilherme José Ennes,
e Carlos Moniz Tavares. N." 120 6 ° anno. 31 de marco de 1882. 4." de 12 pag.

Pag. 61 a 72.
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Na seecAo noticiosa, a pag. 70, escreve acerca do centenario pombalino, fa-

zendo comparalo com o camoniano, e diz:

• Eni Camfles feslejàmos o cantor da» glorias nacionaes: no Marquez
de Poirbal veneramos o genio reformador e o talento politico. Aquelle
foi a diviiidadc que se invocou antes de entrar ern combate, seja està a
lkandeira, o guia, que nos conduza a conquista do bem, estar e da pros-

peridade da patria».

118. Gazeta militar, vi anno. Proprietario Antonio Rodrigues Barbosa.
>'.• 439. Quinta feira 16 de marco de J884. Porlo. Poi. de 4 pag.

Na 4.* pagina conlém artigos rcfenmtes ao Marquez de Pombal e ao seu

centenario.
*

119. Gazeta da noite. Lisboa. N.« 430. 4.° anno. Sabbado fi de maio de 1884
Fol. de 4 pag.

Insere o programma das festas do primeiro centenario do Marquez de
Ponib-il.

,

140. Gazeta da noite. N.° 436. Lisboa. Segunda feira 15 de maio de 1884.
2.° Anno. Fol. de 4 pag.

No arligo prilla pai, assignado por C. L. (iniciaes do redactor politico, Car-
los Lisboa), referese as festas do centenario pombalino, demonslrando-se con-
trario a ellas.

121. Gazzetta d'Italia. Martedì. 9 Maggio 1882. Roma- Firenze. Anno xvn.
N.° 149. Roma. Fol. de 4 pag.

^0 primeiro artigo de «La cronaca» é dedicado ao Marquez de Pombal e
nelle escreve:

«11 Portogallo si quanto gli deve ed, onorando la memoria di lui,

nel primo centenario della sua morte, onora sè stesso; imperocebe
dimostra avere ancora figli capaci di comprendere ed emulare per il

bene della patria le grandi virtù del marchese di Pombal».

Eoi o numero de 13 de maio a Gazzetta d'Italia publica urna carta de Lis-

boa, com data de 8, em que se da noticia das festas do centenario |K)mbalino, e

termina assiro :

«Abbiano de Oporto, de Coimbra ed da altre città notizie che
duppertuto il centenario del marchese di Pombal è grandemente feste-

ggiato-.

144. Gazeta de nolicias. Rio de Janeiro. N.° 143 de quarta feira. 43 de maio
de 1884.

Contétn urna noticia de que urna corporato de brasileiros e portuguezes
votara urna importante quantia para auxiliar a libertario da emanciparlo de esf-

eravos projeclada pelo congresso academico em homenagem ao centenario pom-
balino.

123. Gazeta de noticins. Idem N.° 147 de domingo 48 de maio de 1882.

Guitém a ccrrespondenda de Lisboa, que dcscreve, em mais de tres co-

lumnas da segunda pigina, o que occorrerà poroccasiào do» festejos pombalinos
na capital jps dias 7 e 8 do indicado mez.
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124. Gazrta de noticias. Rio de Janeiro, lerca-feira 4 de julho de 1882.
Anno 11. N,° 27.

Puhlica ori folhetins urna das «Carla* portuguezas», dalada de 20 de maio
do mesino anno, em que scu auclor, José Duarle Hamalho Ortigao (v. este nome
no Dire), aprecia «As festas do centenario do Marquez de Pombal». Referin
do-se a inauguratilo, na bibliotheca da Acadeniia real das sciencias de Lis-

boa, do instiluto do ensino livre, pela commino acadeniica, analysa os discur-
sos ali protendo* pelos professore* do Curso superior de lelras, Consiglieri Pe-
droso e Adolpho Co-lbo, demonstrando-se conti ario aos louvores trihutailos ao
illustre minisi i o de D José I e a sua apregoada reforma da instrucc.lo publica.

Na Gazeta de notino* de 18 do mesmo mez e de 4 de outuhro, do anno ci-

tado, léem-se mais duas «Carlas poituguezas», de Rimalho Ortigao, com refe-

rencias ao centenario pombalino. Na srgunda responde o auctor das «Cartas» a

um npusnilo de José Palmella* impresso no Mio de Janeiro, para aggredir Ra-
malho Ortigao, censurando-o peias suas ideias contrai ias ao ministro de D. José
e ao centenario.

123 Gazeta de noticias. Idem. Salbado 4 de man o de 1882. N.° 62. Rio de
Janeiro. Fol. de 4 pag.

Publica o appello dos estudantes portuguezes aos e-dudantes e à colonia
portugueza do Brasil p<dindo-lhes que os coadjuvem nos trabalhos para a cete-

Em os numeros de 2°< e .*U) de abril da Gazeta de noticias tambem veero rc-

ferencias ao centenario pombalino.

126. Gazeta de noticias. Rio de Janeiro.

Ante» e depois do centenario este periodico, popular na capital dos Kst&dos-
Unidos do Brasil, publicou varias noticias a respeito das festas pombalinas, tanto
naquellas nacóes, comò em Portugal, e espeeialmeute em os numeros de 1), 10, H,
12, 1.1, 16 e 17 de maio.

Km o numero de 5 de maio traz, no folhetim «Cartas portuguezas». de Ra-
malbo OriigAo, nova apreciacào do centenario do Marquez, condonando as suas
ideias conlranas a essa celebralo.

Em o numero de 9 do indicado mez publica um folhetim de Pinheiro Cha-
gas, que ti alando do Marquez de Pombal escreve :

• . . .Portugal estava alrasadissimo quando o Marquez de Pombal
assumiu a direcrao dos seus destinos e de subito achou-se collocado na
vanguarda pelo impulso que Ihe imprimiu essa mao poderosa. No ce-
lebro do Marquez de Pombal parecia ter se concent rado loda a forca
civilizadora que estava nesse seculo dispersa no ambiente. Como Ca-
móes foi para nòs u<oa litteralura, o Marquez de Pombal foi para nós
urna civilizacào. . 0 Marquez de Pombal, corno todos os homens ver-
dadeiramente grandes, era a expressào mais completa e mais perfeita

de seu tempo. As suas qualidades e os seus defeitos foram as qualida-

des e os defeitos da sua epoca».

127. Gazette d*s touristes et des étranyers. Sixième année. N.° 277. Paris,

21 mai 1882. Journal hebdomadaire. Fol. de 4 pag.

Na seminila pagina insere urna carta de Lisboa, na qual se descrevem, re-

sumidamente, mas coni venlade, as festas do centenario. Tem a assignatura M.
S. Acaba deste modo :

« . .
.
personne n'oubliera la manifestation patriotique que la jea-

nesse portugaise a faite à la mémoire du Marquis de PoiufaflU
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128. Homenagem ao Marquez de Pombal j>ela grami* eommissào esecutiva do
primeiro centenario do grande ministro. linciati va do Club de regata» Guanaba-
rense. Fol. de 16 pag. com estampas lithographadas e capa de cor tamhem li-

thographada, na frenle allegoria ao Marquez de Pombal e no verso o annuncio,

ornamentado, dos editoreg Faro & Lino, eslabelecidos no Rio de Janeiro coni a

Livraria Contemporanea. A impressào foi feita no Porlo nas casas Sanliudo

& Innào e Emilio Biel & C»
As estampas sao :

Retrato do Marquez ;

2. » Fae-simile de urna caria do mesmo a Martinho de Mello e Caslro;

3.* Relralos do Rei U. José, do Imperador I). Pedro II e do Rei D. Luiz I;

l.» 0 Marquez entregando soletnneinente em Coimbra os eslatutos que re-

lorraam a Universidade em 1772 e apresent*ndo o reilor D. Francisco de Lemos;
5. * As ruinas do terremoto de 1755;
6.' O Marquez planeia a reedificacào de Lisboa ;

7.» Allegoria ao Maniuez e bustos dos membros da commisto excculiva do
primeiro centenario (em auas paginasì

;

8. ' A casa onde falleceu o grande minislro;

9." 0 tumulo onde repousarn as cinzas do grande estadista.

Collaboralo de: Francisco de Faro e Oli \ eira, Eduardo Lemos, Teixeira

de Queiioz, Oscar de Araujo, Delphim de Almeida, Miguel Lemos, Mucio Tei-

xeira, Cosla Goodolphiio, Joaquim Saldanha Marinho, lìuiomar TorrezSo, Ma-
noel M. Rodrigues, Leonardo Torres, Verediano Carvalho, dr. José Manuel Garcia,

Ignacio de Vilnena Barbosa, M*»ndes Leal, Ramalho Urtigào, Alexandre da Con-
cei^ào, Pinheiro Chagas, Leite Baslos, Herinque Marinho, Joaquim José Marques,

Joaquim da Silva Mello Guimaràes, Manuel Bernardes Branco, Luis de Ami rade,

Alberto Pimentel, Candido Elias Mendonca de Carvalho, Manuel Francisco Cor-

rèa, Soares Romeo Junior, Adelina Vieira, A. A. Goncjilves, A. de Serpa. Gon-
calves Crespo, Franca Junior, Reis Damaso, F. Pallia, J. Simóes Dias. G. Be' e-

garde, S de Mag-dn^es Lima, Lino de AssumpcAo, BulhAo Pato, Ubaldino do
Amarai, Th^ophilo braga.

É publicacào mui interessante. Conservo com bastante estima, na minha
colicelo pombalina, o esemplar que me olTertou do Rio de Janeiro o meu sau-

doso e inolvidavel amigo e collaborador, Joaquim da Silva Mello Guirnaraes.

No primeiro artigo, seu auetor, representanle do Club de Hegafas Guanaba-
rense, Francisco de Paro e Oliveira, alludindo ao que podera significar a cele-

bralo do centenario do Marquez de Pombal peranle essa agremiarao composta
de homen% do seu tempo delles, afRnna :

«Para elle o Marquez de Pombal é o liomem superior, que, obede-

cendo aos principios do seu tempo, preparava o caminho para a liber-

dade, dando importa ncia ao terceiro estado. a quem procurava illustrar

nas escolas, a quem melhorava a subsistencin, levautando a agricuKura,

reorganizando o commercio, creando a industria».

No artigo de Mendes Leal, datado de Paris, lé-se :

«Se quinhoou e seguiu, corno era inevitavel, alguns dos precon-

ceitos economico» da sua època, muila vez se Ihe adeantou em actos

notabilissimo», que fìcaram monumentos immorredouros da summa pers-

picacia e alcance do seu espirilo».
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429. Homeìwifem. Por Bernardino Machado. Coimbra. Imp. da Universidade.
1903. 8.°

0 primeiio trecbo destas bomenagens foi deslinado à celebralo do cente-
nario do Marquez de Poin bai pelo Inslituto de Coimbra (pag. 5 a 80) e é dedi-

cado ao sr. D. Antonio da Costa.

i

130. Impaniai [Et). Diario liberal. Miercoles 10 de Mayo de 1882. Madrid.
Fol. de 4 pag.

Na segunda pagina contém unta breve noticia da commemoralo pombalina
em Portinai.

131. ìnd'pendencia (A). Liberdade e justica. lnstrucc5o e progresso. N.° 20.
Povoa de Varzi in. 8 de maio de 1881 i anno. Fol. de 4 pag.

No cenlro da primeira pagina traz o busto, em gravura, do Marquez de
Pombal, cercado de filetes ly|)ograpliicos. 0 artico principal é commemorativo
do centenario e lisonjeiro para a memoria do ministro de D. José l; e termina
com urna saudacào entusiasti™ ao dia 8 de maio.

Nas demais pagina» contem artigos encomiasticos em homenagem ao Mar-
quez e à sua administracSo, em prosa e em verso, assignados por Martins Lima,
Feio Terenas Vieira Natividade, M. E. Garcia, Arn, J. Melcliiades, S. Vieira e

Roberto Valenca.

132. Indipendente (0) reaoeme. Periodico politico, agricola, commercial,
litterario e noticioso. Proprietarios A. Augusto Moreira Pinto e Manuel J. da
Costa Santos. 1.° anno. Segunda-feira 8 de maio de 1882. N.° 2. Regoa. Fol. de
4 pag.

Os artigos da primeira papina, commemorativo» do centenario pombal ino e

de adhesSo a este facto, sào guarnecidos com vinbetas de pbantasia.

133. India (A) portuoneza. Periodico politico. Publicacào semanal. Reda-
ctor e responsavel José Ignacio de Loyola. Anno 22.° Sabbado, 6 de maio de
1882. N.° 1:111. Fol. de 4 pae

Allude a* fe>ta que havia eie reali zar se em Marga*o, em homenagem ao Mar-
quez de Pombal ; e em se^uida ex tracia de escriptores eslrangeiros algumas
apreciacóes e notas biographicas desfavoraveis ao citado Marquez.

134. India (A) portuoneza. Periodico politico. Pnblicarào semanal. Redaclor
e responsavel José Ignacio de Lovola. Anno 22.° Sabbado, 3 de junho de 1882.
N.° 1:118. Orliin. Fol. de 4 pag.

Na primeira pagina, em controversia com outra follia indiana, Ultramar, con-
firma as suas ideias contraria» ao centenario pombalino e em seguida transcreve
com louvor a carta que Camillo Castello Branco enderecou, a este proposito, a
Follia nova, a que me referi noutro logar.

135. Inatitniróes (As). Proprietario e redaclor Eduardo Tavares. Lisboa.
Sabbado G de maio de 1882. Fol. de 4 pag.

No folbelim transcreve a conclusilo do artigo «Olorias pombalinas», serie

de nolicias contrarias ao Marquez de Pombal quo vinham no periodico Voz do
peto.
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136. Inttituifòe* (As). Proprietario e redaclor Eduardo Tavares. N.° 149
Lisboa, Quaita-feira, 10 de maio de 1882. 2." anno.

Contém diversas noticias relativas ao centenario.

137 InstituicGes (Ax). Idem. N.° 150. Qui?.ti-feira 11 de miio de 1882.

Lisboa. Fol. de 4 pag.

Em diversas partes do pei ioJico se nos deparam referencias às festas do
centenario e em defensa das aucloridades administrativas de Lisboa, censuradas

em outras folbas.

138. ìnttituicOet (Ai). Proprietario e redactor Eduardo Tavares (de quem
ià se tratou neste Dice, tomo ir, pag. 2*3 e tomo vm, pag. 163, e ja é fallecido).

N.° 154. Sabbado 13 de inaio de 1&82. 2.° anno. Lisboa. Fol. de 4 pag.

No artigo principai refere-se ao centenario, condemnando-o por Ine parecer

contrario a ordem publica.

139. Jornal das colonias. Dedicado a defesa dos interesses das possessóes

portuguezas. Proprietario e redactor principai André Meyrelles de Tavora do
Canto e (Castro. N.u 320. Sexta feira 19 de maio de 1882. Anno 7.° Publicacao
«emanai. Lisboa. Fol. de 4 pag.

No artigo principai escreve ricerca do centenario pombalino e do que a esse

respeito se falara na camara dos deputados.

140. Jornal do commercio. 29.° anno. Lisboa. Quarta-feira, 10 de maio de
1881 N.° 8:541. Lisboa. Fol. de 4 pag.

No artigo principai trata do centenario e aprecia as consequencias de uni

dos mais fecundos actos da administiacto do Harquez de^Pombal — a reforma
dos estudos.

Na sec«;5o noticiosa insere promenores dos festejos em Lisboa nos tres dias

prescriptos no respectivo programma, registando o seguinte :

«Quando passava o corlejo pela rua Nova do Carmo foi atirada de urna ia-

nella urna corda de louro, que trazia preso, por um lacinho de li la verde, um bi-

Ihele de visita do soavissimo poeta Francisco Gomes de Amorini, e no verso

està quadra em magnilicos alexandrinos :

Louvor e gloria a ti, oh juventude amada,
Alma nova do muudo, em piena flór agora !

Bem vinda seja a luz no estudo fecundada

Do dia de arnanha" resplandecente aurora».

141. Jornal do commercio. 29.° anno. Sexla-feira, 12 de maio de 1882.

N.° 8:543. Lisboa. Fol. de 4 paj.'.

Traz varias noticias e referencias ; o centenario do Marquez de Pombal. No
folbetiin e revisla da semana Irata do mesmo assumpto, porém dimonstra-se
muito contrario a semelhantes festas.

142. Jornal do commercio. Idem. N.° 8:606. Terra feira 1 de agosto de 1882.

Publica em folbetim, assignado por Oliveira, um artigo de bibiiographia'em
que aprecia Ires obras pombalinas : Perfil do Marquez de Pombal de Camillo
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Castello Branco; as Farpai, n.* 1 da 4.' serie, de Ramaiho Orlilo; e Procrtsos
celebre* por um anoii)mo; e termina a sua critica com eslas palavras:

«...o novo, inconsequente sempre e sempre coberente coinsigo
propiio, acclamando Cam<Vs e Pombai, acclamou se a si na lembranja
de um clarào de gloria passada e na esperanra de um terremoto futuro».

143. Jornul do domingo. director litterario Manuel Pinbeiro Chagas. Anno
il. 7 de maio de 1882. N.° 11. Gerente- proprietario Augusto de Sampayo Gar-
rido. Lisboa. 4." de 8 pag.

Na primeira pagina medalmlo com o busto, em gravura, do Marquez de
Pomhal. Os dois primeiros aitigos s.lo d^dicados ao centenario pombalino. No
segundo, P. C. (Pinhpiro Cbagas), elogia o illustre estadista e diz que elle é inaior
que o inaior dos grande* reformadores conhecidos. e que cita, «pois que é a en-
cariiaeio no governo, a enrainarao na dictadura, da revolucào que se apro.vitna».

144. Jornal dos funcrionarioa publicos. n anno. Sabbado, 13 de maio tle

1882. N.» 44. Lisboa. Fol. de 4 pag.

Insere extensa descripcao das festas do centenario do marquez de Poinbal
em Lisboa.

145. Jornal do* funccionarios public js. ii Anno. Quarta-feira, 23 de maio de
1882. N,« 45. Lisboa. Fol. de 4 pag.

Publica um artigo sob o titulo « Kecordacóes do nobre Marquez de Poinbal.»

146. Jornal da mnnhà. Diario politico, noi io ioso e commercial. Porto. Do-
mingo, 7 de maio de 1882. xi anno. N.° 2:916. Fol. de 4 pag.

No artigo de fundo mostra -se inuilo contrario as festas do centenario pom-
balino, que nào podi.un ter a unanimidade de adhesoes e votos que se viram
com tamanbo entusiasmo no de Camóes.

147. Jornal da mite. Proprietario e director Antonio G. F. de Castro.
Quinla-feira 30 e sexta-feira 31 de marco de 1880. Lisboa, n.° 3:371. Fol. de
4 pag.

Neste numero comecou urna serie de artigos biograpbicos do Marquez de
Pombai, que continua em os numeros subsequentes, aléni das noticias àeerca do
centenario.

148 Jornal da notte. Idem. Quinta-feira 4 e sexta-feira o de maio de 1882.
N.° 3 402. Fol. de 4 pag.

Continua a Iranscrevir, na primeira pagina, documento» oflìciaes da vida
do Marquez de Poinbal ; e, na segunda, publica diversas noticias do centenario.

149 Jornal da noite. Proprietario e director Antonio G. F. de Castro.

N.° 3:411. Segunda-fena 15 e terca 16 de maio de 1882. 12.° anno. Lisboa. Kol.
de 4 pag.

Contém r«*ferencia ao que se passara na camara dos deputados, nases ai de
13, a proposilo do centenario pombalino; e transcreve da Folha nova, do Porto,
outra carta de Camillo Castello Hranco, que declina a sua responsabilidade na
publicacao, nào auctorizada, de escripto seu. e na impreco de gravuras allusi -

vas ao supplicio dos Tavoras, que por modo algum consentirla em livro sob o
seu nome delle, corno sniu no supplemento da Palavra, do Porto.

ioO. Jornal da noite. Idem. Sexta-feira 26 e sabbado 27 de maio de 1882.
Fol. de 4 pag.

Na lerceira pagina insere um artigo dedicado ao Marquez de Pombal.
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151. Jornal do Porto. Anno xxiv. Domingo, 7 de maio. N.° 10b*. Proprieta-

rio, A. R. Cruz Outinbo. Fol. de 4 pag.

O artigo princip.il é dedicado ao Marquez de Pombal e o auclor diz do

^stadisla eminente o stguinte :

•0 Marquez de Pombal pode ser considerado, ou corno politico,

ou corno adminislrador . . $>c corno politico pode ser discutida e mesmo
censurada a sua geren-ia, é conio adminislrador que, apesar dos seus

"rros economico», o Marquez de Pombal souba conquistar um nome
bonroso nas pagiuas d i bistoria portugueza, superior a quantos teem
presidido o< dcsthms d este paiz. Assumindo a .«upremacia do poder,

subiudo aos degraus do llirouo einquanto o rei trabalhava ao torno, o
Marquez de Pombal eslendeu a sui visU de aguia a todos os ramos da
actividade bumana. e cm loda a parte deixou monumentos levantados

a sua iufluencia relonnadora. . .»

(>>nlém mais unii extensa biograpliia do Marquez, copiada do Panorama
de 1839; artigo àcerca das reformas no ex-rcito pelo Marquez; .nitro acerca do
desterro do illustre eiladista e otitro relatori»» dos festejos no Porto.

152. Joraal d) Porto. Idem. Qaarta-feira, 10 de maio. N.° 107. Fol. de
V pag.

Na carta de Lisboa da' notich dos festejos pombalinos e em secalo biblio-

graphica aprecìa lisonjei ramante a publicafio do livro Processos celebre», a

que ja me referi.

153. Joraal (0) do povo. Redactores: Bento de Sousa Carqueja, José Lopes,

(». de Figueiredo e Antonio Sirnoes dos R*is. N.° 15%. Terca feira 9 de maio de
1882. li anno. Oliveira de Azeiiwis. Fol. de 4 pag.

O artigo principal, assignado por B. C. (sao decerlo as iniciaes de Bento
Carqueja, ao presente director-propnelario do Commercio do Por/o), é dedicado

ao Marquez de Pombal. cnjo centenario louva pelos grande* beneficios que realizou

no paiz; e insere cartas do Porlo e de Lisboa contendo noticias das festas do
centenario.

154. Jornal (0) do poro. Idem. Ssxta feira 19 de maio de 1882. X.° 137.

Oliveira de Azemeis. Fui. de 4 pag.

O artigo principal Irata do Marquez de Pombal e combate os manejos ou
intrigas dos que pretendiain oppOr-se a celebrarlo do seu centenario e diz :

«A concepcao audaciosa da celebrarlo do centenario pombalino
germinou espontaneamenle no campo neutro das generosas, francas e

Jeaes aspiracòes da gerac^o moderna : brotou, corno a innocente bonina
dos campo», dos entbusiasmos juvenis dos alumnos dos institutos de
instrucc4o secundaria e superior.

• Natia mai* innocente, nada mais galante do que este tributo de
respeito ofTertado pela mocidade estudiosa a memoria do grande refor-

inador— o Marquez de Pombal. . .»

155. Jornal (0) do povo. Idem. Sexta-feira 26 de maio de 1882. N.° 159,

Oliveira de Azemeis. Fol. de 4 pag.

Publica, em folbetim. urna poesia de Leile Rebìllo delicada ao Marquez de
Pombal. Comeca :

Desperla a pallia, cmfìm. a voz potente

DVstrepitosa tuba; lanca os olhos

P'ra os lempos ja volvidos, e enrubra
Do ingrato olvido d'cstirados evos.

TOMO ut (Sappi.)
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E acaba

:

. ..hoje Portugal memora
Do Marquez de PonibaJ o centenario,

Por isso as musas hoje se associano

Aos louros immortaes, que Iho dispensa,

Dever sagrado, a patria agradecida.

156. Jornal do Commercio. Porto Alegre. Segunda feira 8 de maio de 1881
Anno xvut. N.° 108. Cheh da redacfào, Achillea Porto Alegre. Proprietario*.

Antonio Candido da Silva Job de Comp.* Fol. grande de 4 pag. Com retrato do
Marquez de Pombal ao centro da prirneira pagina.

Conlétn varios artigos commemorativo» assignados por : Achille» Porta
Alegre, Juliào (^esar Leal, Ttiirnoleo de Faria, Joaquim Pmto Vieira e Arlindo
Tjuselly (poesia). No folhetini, atsignado por Damasceno Vieira, encomiastico,
dedicado a memoria do Marquez de Pombal, diz seu auctor:

• Collocando o seu pah na vanguarda d;i civilizac&o europeia, o

Marquez de Pombal constituiuse o primeiro estadista do secalo

XVIII. .

.

«A gerar;5o contemporanea, glorificando o primeiro centenario de

tamanho vulto, consagra de um modo altamente honroso o profundo
respeito que Ihe merece um dos mais arrojados propugnadores do pro-

gresso e da liberdade».

No arligo principal, Achilles Porto Alegre, apreciando com desassombro a

tigura tao eminente do celebre ministro de El-Rei D. José, escreve:

«Dos seus temnos foi elle, nao ha duvida, o primeiio estadista.

«Sua vida publica n5o està entrelanlo isenta de micula.

«Commelleu-as, é cerio, mas sempre inspirado pelo amor da patria

e por outros intuito» elevadissi uos.

«Se ergueu patilmlos. . . ergueu altares a virtude, elevou Portugal
ao fastigio da grandeza e arrancou do corarao desse povo envelhecido
o grande sentimento do amor da patria.

«É està a solemne sagralo da bistorta*.

157. Marseillaise (La). Numero de 7 de maio. Paris.

Publicou urna noticia lisonjeira com respeito ao centenario pombaioo ero

Portugal.

Na Follia do poto, de li do indicado mez, veni a tradì c. fio desse artico.

158. Jornal do Rerife. Propriedade de José de Vasconcellos. xxv anno. Fer-

nambuco. Quinta feira 11 de maio de 1881 N.u 107. Fol. de 4 pag.

Contém a descripcao das festas do centenario pombalino nromovidas pelo

Gabinele Portuguez de Leitura etn Fernambuco. Duraram tres dias: 7, 8 e 9 de

maio. No dia 8 a commisto executiva pernambucana mandou para o H io o se-

guitile:

«A commissào executiva do centenario de Pombal em Pernam*
"buco sauda seus irmàos do Kio de Janeiro. 8 de maio de 188i.— A
Commissào».

Do Hio res|)onderam :

«Grande commissào feslejos Pombal agradece e envia fraterna sau-

daeflo. Hurra a Fernambuco. Hio. 9 de maio de 1882. = Darào ffco

Bonito, Pollo, Quartin, Furia, Thomas Alce*».
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No Jornal do Recife, de 7 de maio, annuncia-se, na primeira pagina, o cen-

tenario, dizendo-se :

• Festejanlo agora o seu primeiro centenario, Porlugal e firasil pa-

gani A memoria do grande ailministrador uni merecidissimo tributo,

fazendo-lhe a just ira que Ihe fora negada pelos conlempoianros».

159. Justica (A) portw/ueza. Folha do povo e para o povo. Proprietario,

editor e redactor, ìiennque José dos Santos Cardoso. 3.° anno, 1882. Porto. Se-

gunda feira 15 de maio. N .• 238. Fol. de 4 pag.

0 primeiro artigo tcn o litulo «0 Porto perante o centenario do Marquez
de Pombal»; e o segundo intitula-se «0* festejos do centenario do Marquez de
PotnbaU. fazendo-lhe a apotheose.

160. Libeìiindc (A). Folha politica, litleraria e noticiosa. N.* 597. Quinta

feira 11 de maio de 1882. xi anno. Vizeu. Fol. de 4 png.

Numa das sccoóes commemora o centenario pombalino, e refere que em
Vizeu, no dia 8, braverà sarau litterario-musieal na academia daquella cidade

em homenagem ao Marquez de Pombal.

161. Lucia (A). Folha da tarde. Oitavo anno. N.° 181. Terra feira 9 de maio.

Fundador, Urbano Loureiro. Administrador, A. A. Correia. Porlo. 1882. Fol.

Traz varios artigos referentes ao centenario pombalino e num censura com
aspereza os que pretenderam menoscabar essa idèa e offender os que a levaram

a effeito.

161 Lucia (A). Idem. N.° 182. Quarta feira 10 de maio. Porto, 1882. Fol.

de 4 pag.

Vernerà, no artigo de fundo, com acrimonia, os que pretemliam prejudicar

a serenidade da festiva commemoracao do centenario pombalino.

163. Lucia {A). Idem. N.» 183. Quarta feira il de maio de 1882. Porto.

Fol. de 4 pag.

No artigo principal aggrid'ì os que teutaram deslustrar os festejos do cen-

tenario pombalino e cita os processos do periodico Palavra para os contrariar e

deprimir.

16». Ijtcta (A). Idem. N.° 184. Sexta feira 12 de maio. Porto. Fol. dei pag.

Da extensa noticia da reuniào popular (cornicio) no salilo Euterpe para

protestar contra os escnplos do periodico Palavra, corno refiro em outro logar

desta seccào.

16*). Luz (A). 1.° anno. Funclial 13 de maio de 1882. N.° 51. Fol. de 4 pag.

Na ultima pagina traz breve noticia da commemoralo pombalina no
Funehal.

166. Xacào (A). Jornal religioso e politico. N.° 12:003. xxxvi anno. 1832.

Domingo 12 de marco. Lisboa. Fol. de 4 pag.

Pnblica, na primeira pagina, longo extracto da sessào da associalo dos
jornalistas e escriptores portuguezes (creada em 1880 por occasiao do tricente-
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nario camoniano, coipo licou indicado no torno xv. pag. 139 *K»sle Dice.), para tri-

tar da commemoracao do centenario pombnlino. rcalizada cui a noi le de quinta fein

9. Nella, uni dos socios, Fernando Pedi oso (redaetor «la Norào, jà fallecido), row-

lialeu o manifesto da commissAo acadeuiica do centenario e defendeu os je.-uitai

elogiandu-os pelos seus serviros a inslrucc.lo. A Nonio, comtudo, a<sevt?ra qur

a scasilo, apesnr de n io poder concordar coni o que se disse do Marquez <1»

Pombal e das festa-» que se Un» preparavano correu sempre inteiessante e ord»>-

nada, lembrando as inelhores na Sociedade de peograpbia.

() exlracto dessa sessao termina coni eslas palavras:

• A Micùo deu sempre ao grande Marquez o que the era de\i<iur

nisso ficou e està, pondo (amboni sempre .iciraa delle os direilos, liber-

dades e interesses da Religiào e da Patria, Coni iaes ideias é que o cen-

tenario podc ser urna festa nacional e util 0 rt:to è decadencia. »

seguir no caulinno em que vamos-.

107. Mifuo (A), jornal religioso e politico. N.° 13:051. de quarta feira IO dr

maio de 1881 Fol. de 4 pag. Lisboa.

Tr.iz urna apreciacao da sossào inaugurai do congresso academico, comme-

morativo do centenario pombalioo, combatcndu as ideias ali aprcscntadas pd<r>

oradores, sr. Manoel Ferreira Iti bei ro, que preidiu: e por Gnilherrae de banU

Rita, alumno do curso superior de letras, por se afigurarem contrarios aos inte-

ro sses da mocidade esludiosa.

168. .Vacuo (A). Idem. N.° 12:031 Quinta feira 11 de maio de 1881 Lisboa

Fol. de 4 pag.

Publica dois artigos de analyse ao que pa*sou na execucao de alguns mi-

meros ilo programma do centenario, referindo-se especialmento ao instituto d>

ensino livre, que combaie.

169. Naaìo (A). Idem N.» 11053. Sexta feira 12 de maio de 1881 Lisboa.

Fol. de 4 pag.

Na primeira pagina insere uni artigo de analyse a outro publicado no Diario

de Portuqol para aggredir os que applaudiam aideia do centenario pombalino.

No folbeiim traz uni exteuso artigo àccrca das missóes no Paraguay, paxaexaltar

a memoria do traballio da compatitila de Jesus na America e combatcr a admi-

nislracào do Marquez de Pombal.

170. New York (The) Ttmes. Voi. xxxi. N.° 9:579. New-York, Sunday. Ma)

2°, 1882. Quadruple sheet. Fol. de 16 pag.

Na pag. 8 contéin urna noticia àcerca do centenario do Marquez de Pombal

e das festas pombalinas.

171. Mono (0) districto. Redactores. (raspar da Silva e Cesar Augusto Ri-

beiro. S. Paulo. Cid.ule di Franca. Br.isil. Anno i. Domingo, 19 de fevereiro d>

1881 N.° 8. Fol. de 4 pag.

Contém apenas urna breve noticia laudatoria annunciando o primeiro cente-

nario do Marquez de Pombal.

172. Nono (O) distrido. Idem. N.° 19. (Em maior formato e melhor panel).

Contém artigos commémorativo* e encomiasticos de diversos, abrindo coui

breves palavras do dr. Cornelio de Magalbaes, presidente do Goyaz, que escreveo.

corno num album :

• Na caleria dos grandes rninistros fulgura o Marquez de Pombal

corno unii das mais brilbantes cncarnacòes da energia governamental.
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•De Iticbelieu ao ministro de 0. José, e desto ao principe de Bis-

mark, a natureza Iransmittiu a qualidade primordial dos esladistas su-

periores : a vontade».

A inda deste periodico tenbo os n.°* 20, 21 e 23, de li e 21 de maio, e 4 de

jnnho 1882, que lem refeiencias ao centenario pombalino.

173. Xotirias tlo Alfjarre. Folha semanal. Proprietario e redactor, A. A. Lobo
Je Miranda. N.° 205. Sabbado 8 do maio de 1882. o.° anno. Lagos. Fot. de 4

No folhetim da segunda pagina insere notas bingrapbieas do Marquez de

Pombal.

174. Noticìas do AlqniTe. Follia semanal. Proprietario e redactor A. A. Lobo
de Miranda. N.° 216. Sabbado 13 de maio de 1882. 5." anno. Lagos. Fot. de 4

Traz, na segunda pagina, breve mencio ilo centenario pombalino, e dois fo-

Ihetins, de commemoracelo ao mesmo facto, uni em verso assignado por Annes
Baganba e outro em prosa coni a assignalura de Mirabeau Pessanha.

175. Xolicioso (0). Director Ladislan de Moraes. N.° 952. Valenca, terca

feira 9 de maio de 1882. xu anno. Fol. de 4 pag.

Na segunda pagina urna poesia de Aurelio Saavedra dedicada ao centenario

pombalino. Comeca :

Ninguem ergueu tao alto o seu tornio, nin^ucm !

Ha boinens cujo genio assombra os que nSo tem,

Como o marquez, uni craneo altivo, excepcional.

170. Occidente (0). Revisla illustrada de Portugal e do eslrangeiro. 5 ° anno.

« de maio de 1882. Voi. v. N.° 122. 4.» de 8 pag. Lisboa.

É interamente deditado ao centenario do Marquez de Pombal, coni varia*

mvuras e arligos assignados. As gravuras s5o: 0 quadro do Marquez de Pom-
bal vendo Lisboa; a estatua equestre de I). Jo<é ! ;

palacio do Marquez «le Pom-
bal ern Oeiras; a villa de Pomb.il; casa onde falleceu o Marquez, em Pombal;
caixAo onde se guardam os restos do Marquez na cape Ila das Mercé*, em Lisboa ;

e fac-sitniles da assignatura do Marquez.
Os artigos s3o: de Gervasio Lobato (ja fallecido, mas naquella epo<\a o re-

dactor principal desta revisla, espechilmente encarregado da secalo «Cbroniea
Occidental •, em que dava conta dos festejos do centenario; Z. Consiglieri Pe-
droso ; R. ; J. U. ; e Leite Bastos.

No segundo desses artigos, assignado por Z. (ophimo) Consiglieri Pedroso
(aclual director do Curso superior de letras) e da Academia das sciencias de
Lisboa), lé-se :

«Pombal, no desempenbo da sua espinhosa missao, leve de esma-
gar interesse* que silo aiuda de liontem, leve de abrir feridas que ainda

noje sangratn, leve de passar por cima de consideracòes que ainda

neste momento se levanlam para protestar. Quer dizer, Pombal appa-
rece-nos, por um lado, ainda muito perto— apenas a uni seculo de
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distancia — e pelo outro demasiadamente envolvido na lucia aue ei>

travou com a soeiedade do seu tempo, para que, com a serenioade do

julgador, todos nós possamos fa?er Ihe a juslifa que Ihe é de\ida. Mi*

passe se mais uro sedilo ; e quando todas as antipallnas, lodo* os odic<

e todos os ranr.ores liverem caido peranle unta critica mais impartii;

e mais equitativa, quando a geracAo de enlio tiver aprendido a >rr

justa c<>m as geravnes do passado que Ihe preparava o advento, nos ev

tamos certos oue Portugal, procedendo a revisao do processo hislork-

dn Marquez ile Pombal, ha de, seni discrepanza de uni unico de *eu>

tilhos, saudar a memoria do grande homem que, nos fins do seculo xvin.

leve forca» para abrir com pulsos de ferro uni luminoso p.irenthesi> .ii

meio da profonda decadeucia da nossa patria».

177. addente (0). Idem. >'.• 123. 21 de maio de 1882. LUboa. 4*

8 pag.

As gravuras sao: Ei rei D. Jos-é I; panorama de Lisboa antes do terremota

de 1753 ; festas do centenario, passeio rinviai no Tejo erti 9 de maio: a marchi

«aux-flamlieaux* citi a mesuia notte.

Os artigos silo: «Chrouica occidentali», de Gervasio libato, que trata da>

festa» do centenario; D. José I, tracos biographicos por J. B. ; descrivo dopj-

norama de Lisboa antes do terremoto; e concludo do artigo àcerca da e»Utua

equestre.

178. Occidente (0). Idem. N.° 124. 1 de junho de 1882. Lisboa. 4.' d*

As gravuras sito : A procissAo civica deslilando na rua de Santo Antonio,

no Porto; a procissao civica deslilando na praca de I). Fedro, em Lisboa

illuminavo^ e'" diver.«as ruas na mesuia cidade, de 6 a 9 de maio.

Os artigos sào : «t'.hroni-'a occidentale, em que Gervasio Lobato escreveu

àcerca de assumptos policiaes a proposito dos feslejos do centenario pombaliiio;

o centenario do Marquez de Pombal, no Porlo, por Manuel Maria Hodrigues; e

al ligo de referencia às gravuras indicadas.

179. Oliveirense (0). Redactor principal Dr. Botilo Guimaraes, administn-

dor Joaquim Guimaraes. N.° 09. Quarta-feira, 17 de maio de 1882. i anno. Oli

veira de Azemeis. Fol de 4 pag.

Centrili breves nolicias dos festejos pombalinos.

180. Ordem (A), do Coimhra. 1882.

Nnticia que alguns academicos fora in apprebendendo os exemplares deste

periodico, que puderam, e os queimaram fora da porta ferrea, por coiiter artigos

•onlrarios a commemoracfto pombalina. mui oflensivos para a memoria do pn-

ineiro ministro de D. José e dos promolores dos festejos, que erti muitas parte?

eram realizados com brilhantismo.

181. Pnìavra (A), x anno. Sepunda-feira, 8 de maio de 1882. N.a 2:911.

(Porlo, sem designarào de typograpbia .) (K jornal religioso, litlerario, de noli-

cias e de assumptos de interesse puidico.) Fol. de 4 pag.

A primeira pagina, com tarja preta de Itilo, tem à largura o titillo, em capi-

taci grossas: Commemoracùo funebre ceni annos dejtois da mot te do sanguinario

ilarquez de Pombal. Todos os artigos sao encimados por unta cruz ou por em-
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blemas funebres. Alguns $5r> assignados e entre os collaboradores ffgnram os re-

verendos padre Senna Freitas e padre Crispiui Caetano Ferrara Tavares
;
Conde

de Samodaes e Antonio M^squita, afora transcripcóes de varias obras.

A Palava, em outros numero», punha os arligos com o titolo 0 mme do

centenario.

Uias aot«»s, saira na Palavra de 19 de abril do mesmo anno, n.° 2:890,

transcripla da Folko novo, do Porlo, ama carta de Camillo Castello Branco, da-

taria de S. Miguel de Sfide, em que o egregio r. maiirista se riesculpa para na"o

collaborar em publicacOs poiubalmas paia que fòra convidado. Nella diz :

Abstenbo-me pois e forcariamente de escrever a memoria do Mar-

para

cisco Xavier de Oliveira, dos quacs o Marquez de Pomlial auferiu todos

os alvitres das suas reformas, corno tendono demonslrar depois de re-

presentado o patriotico e politico especlar ulo »le 8 de maio. .
.
»

Um dos artigos mais virulentos da Palarra dea logar a mna demonstrarao

publica n'> Porto e a que saisse da reriaeeao, cijo redactor principe I era, o sr.

Antonio Joaquim de Mesnuita Piineutel, que logo em scguida publicou um sup-

plemento ao n.° 2:913, de II de maio, com o titulo -explicacòVs», decorando

qoe reti raria tudo quanto se jnlgasse offensivo para os cavalbeiros ou corporaciles

qne tornaram parte no cortejo civico realizado no Porto no dia 7 do dito mei.

Fora igualmente com a Palavra que saira urna foiba avulsa reproduzindo

^ravuras conliecidas do processo e supplicio dos Tavoras e do Duque de Ayeiro,

com trecho de um escripto de Camillo Costello Branco, que alias o ogrfgio ro-

inancista, comò foi notado em outra pagina, declarou que nào autoi izara.

182. Pafaera {A). Idem. N .• 2:911 Quartafeira, IO de maio de 1882. Porto.

Fol. de 4 pag.

Contém varios artigos relitivos ao centenario do Marquez de PombaI,

na tnesma orientacelo dos demais pubiicados nesta foiba. No principal dà-se aos

festejos a denominalo de «escanaalo*.

183. Patria (A). Orgao dos interesses da colonia brasiliano Ilio da Prata.

Domingo 7 de maio de 1881 Monlevideo. Anno iv. N.° 881. Fol. de i pag.

Na priineira pagina arligo encomiastico dt-dicado ao Marquez de PombaI,
cujo centenario applaude.

181. Penafideiente (0). Foiba politica, litteraria e noticiosa. Administrador
Luis Antonio de Almeidà. v anno. Ten a-feira, 23 de maio de 1882. N.° 459. Pe-
nafìel. Fol. de 4 pag.

Publica um artigo intitulado «0 Marquez de PombaI apreciado por um le-

griicnista».

185. Penna e lapis. N.° 2. 1882. I.° anno. Tvpograpbia e litbograpbia Por-
tugueza. Calcada do Tijolo, 39 (a rua Formosa). 4.° de 8 pag. Coni capa e es-

lampas lithograpbadas.

Traz um artigo, sob forma de carta assignada Eugène de Montgascon, que
trata das festas do centenario, com simples desenhos dos carros que ligurararn

no prestito.
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180. Pen&ador (0). Homenageni ao Marquez de Pombal. S. Luis. Maranhào,

8 de maio de 1882. Fol. de 4 pag.

inenle dedicada no Marquez de l'omhal. No primeiro arligo erilico. que é bas-

tante cxtenso, es<re\e :

«Portugal, que comprehende o que deve a Pombal, acaba de prò-

mover urna festa nacional paia Mie commemorar o centenario. Elle, qn.»

glori ficou C.amòes, mio podia arrnjar ao olvido o ministro de D. Jose I.

Os vultos silo dillerenlcs, mas a gloria è a mesm.i. Uni e outro comub-
slaneiaram cui si a grandeza de urna nacio. Ambo* foram uteis .i

causa da humauidade. .

.

«. . .0 Brasil foi oulr'ora urna colonia porlugucza. D;is plagas quo

virarn partir Vasco da (ìama em demanda da India é que saiu a tor-

rente popular que colonizou o nosso imperio A fraternidade de rara,

a nossa communi origem, fonam-nos a tornar parte nesle feslejo glo-

rioso. 0 tirasi I lam beni deve a Pombal parte do seu engrandeci inerito.

Elle deve comparocer no centenario do grande ministro».

187. Pemambuco ao Marquez de Pombal. Eni commemoralo do primein-

centenario do grande estadista. Editor. A. da M;»ia Pe^soa. Lilh. a va|>or de J

E. Parcella. Peniombuco. Typ. Mercanti! de V.. E. Muhlcrt. Itecife. Fol. de 8 pas.

Na primeira pagina o bus'o do Marquez, ornamenlado. Collaborarao de :

A. de Sousa Pinlo, Annibal Falcao, Isidoro Marlins Junior, Artbur Orlando.

Francisco Ignacio Ferreim. Coelho Lisboa, Alfredo Falcilo, Colvis tievilaqua.

Eduardo de Carvalho, Thomas (iomes, F., A. Podro de Mello.

No artigo principal escreve-se:

«0 centenario do Marquez de Pombal, cujas festas pres entemente

se preparalo, tem por sua vez elevadissima signilìcacào nacional e hu-

mana. A vida d»sse famoso estadista foi nrovida de accòes benefica*

Fino tacto administralivo; energia e tenac'nìade fora do communi; clan

intelligencia da situacào politica da Europa, sua contemporanea e, par-

ticularmente, das necessidades mais urgentes do meio onde a sua aclivi-

dade se exerceu; acrysolado patriotismo e exemplar probidade, eis o>

predicndos eniinentes do grande boinem que por um momento conse-

guili dominar os elìVitos da lamentavel decadencia do seu paiz ; eis a

distintissima individualidade do ministro do rei D. José».

188 Persuasilo (A). Itedaclor responsavel e proprietario Francisco Mari»

Sunico. N\ u 1:000. Quarta- feira, 10 de maio de 1881 21.° anno. Ponta Deluda.

Fol. de 4 pag.

Couténi varios artigos e nolicins ricerca do centenario pombalino. No pri-

meiro escreve do Marquez de Pondi;» I.

«...o dia do seu centenario, din de gala nacional, sera* para a*

idades fuluras dia consagrado às bomenagens festivas do povo portu-

guez, em quanto elle souber prestar cultos, dentistica aos liomens.de

respeito aos reformadores arrojados e esclarecidos, e de vi neracàoa

liberdade.

«Que o povo portuguez seja sempre digno da beranca que Ihe le-

gou o ministro de D. José e sera forte e grande para vencer, c a liber-

dade o fard generoso para perdoar aos que ousarem disputar-lbe o di-

reilo que tem a novas conquista- de eivilizacao».
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Eni o numero anlerior, de 3 de inaio, a Persuasilo publicara urna poesia de-

dicada ao Marquez de Pombal.

189. Persuasilo (A). Idem. Quarta feira, 17 de maio de 1832. N.° i:06i.

l'onta Detraila. Fui. de 4 pag.

No folhelim insere um artigo, datado de Lisboa e assignado José Maria da
Costa, ern que se faz referencia a commemoracilo do centenario pombalino na
capital, l'iibiua ontros arligos timhem relalivos ao Marquez de bombai ; e urna

carta ern que Sanches Cusniau, coli iborador do periodico Civilisagà», se defende

do que se passou na sessao da biblioteca publica quando no dia 8 o Dr. Pereira

Atbayde proferii! a sua orarlo «areica do Marquez de Pombal.

190 Pimpao (0). 29i. 1882. Lisboa, 7 de maio. Fol. de 4 pa2.

No artico principi!, assignado por Sancito Pausa (pseudonymo de Thomas
Bastos, officiai de artilharia, jrt fallecido e de quem falarei adeante), dedicado

ao centenario, regisla se :

• Os centenario* dos homens prestante* nào rievcm limitarle a um
aeto de piedade ou de agradecimenlo. ein que só figura o corallo; teem
de ser, para «jue dimeni utilidadc, urna a Ili rinarro do proposito lirme de
continuar e niellerai- as suas obras, para o que deve contribuir a ca-

beea. N;Io se honra dignameiite a memoria dos que praticarmi grande»

feilos limitando a aci;:ìo a eouteniplar os louros dos beroes e a pendu-
rar featòes nos arcos que apenas duram um dia».

191. Pombalense (0). Redactor e proprietario Abilio de Macedo Lopes do
Valle, ti - anno. Terca-feira à de maio. N.° 219. Pombal. Kol. de 4 pag.

Publica varios artigos referentes ao Marquez de Pombal e no folhelim dados
biographieos do mesmo.

192. Pombalense (0). Idem. Terca-feira, 16 de maio. N.° 250.

Traz na segunda pagina nova carta humorislica a respeito do centenario

pombalino e no folbetim a continuacào das notas biograpbicas do Marquez de

Pombal.

[92. Pombalense (0). Idem. C.° anno. Terca-feira, 23 de maio. N.° 251.

Pombal. Fol. de 4 pajr.

No foihctim continua a publieacao de urna biographia de Pombal.

19V Pombalense (0). Idem. Terca-feira, 30 de maio. N.°252. Pombal. 1882.

Fol. de ì pag.

Conclue, no folbetim, urna biographia do Marquez de Pombal.

195. Porlugnl (0). Defensor dos in!ercsses portugueses na America do Sul.

Kedaclor, A. Dias de Carvalho. Moutevideu, 8 de inaio de 1882. 2.' epoca. Anno
il. N.° 1.

Traz um artigo encomiastico sob a data de maio de 1782, na primeira pa-

gina, corn reirato lithograpbado do Marquez de Pombal.

190. Poro (0) ultramarino. Hevisla semanai deslinada a defender os inte-

resse» das nossas provincias ultramarinas. Proprietario e director Elvino de
Brito (que foi ministro ilos obras publicas e deputado. jà fallecido.) N.° 2. 13 de
maio de 1882. Anno u. Lisboa. Fol. de 4 pag.

Conlèm. na primeira pagina, a descripeflo dos festejos pombalinos em Lis-

boa no dia 8.

Digitized by Google



1.18 SE

197. Primeiro (0) ile juneìro. Proprietario. Gaspar Ferreira Ballar, li.'

anno, 1882. Domingo. 7 de inaio. N.n 108. Porlo. Fol. ae 4 pag.

0 artigo de lurido lem a assignalura tle Emygdio Navarro e trala do Mar-

quez de Pombal e da sua administracào. Conclue deste modo :

«A reformacAo dos estudos da LTniversidade de (timbra bastaria

para lite atsegurar de di rei lo a qualificalo de illustre e benemerito.

Os e*tatutos da Universidade sao uni monumento de immoredoura glo-

ria e mostram que o Mai quei de Pomttal fui um cooperador dos ene\-

clopedistas, e corno tal uni dos grande» obreiios da emanciparlo da

intelligencia fiumana. Tanto* semcos e tao grandiosos monumento* sio

pedeslal màis que sufficiente para sobre elle se levantaruma estaluano

seu centenario. Srjamos com elle justos, porque elle é a histoiia e em
o aniesquinhannos, aun'fquinbarornos a patria commum. E, sobretudo,

nesta epoca em que ludo è decadcncia, frouxidAo, inercia, deixenios

que o «'spirito do povo, desrorocoado do presente, se avigore na

contemplaci do pissado, que se Mie affimia pela aflirmacAo de urna

poderosa iudividualidade e de urna inflexivel energia».

No spgundo artigo, sob o titulo «A rehabibtacAo- e assignado por Oliveira

Ramos (redactor principal do periodico porluense), desrrcve as aecusacoes que

se faziam e fazem ao Marquez de Pombal: e os actos meritorios para que elle se

reliabiiile perante a posteiidade, e conclue :

«Quanlas vezes os lampejos do genio, erros funestos no concerto

dos contemporaneos, nào sAo inspiracòes da virlude e tilulos de glori-

ficacAo aos olbos dos vindouros.»

Traz iguabnente urna chronica do centenario no Porlo, que comecara pela

inauguralo da Associalo pbilanfropica academica; e da promeuores do passeio

lluvial no Douro.

198. Pì'Ofircxsista (0). Jornal jiolitieo e notirio«o. 1882. 11.* anno. Coi rubra.

Segunda-feira 8 de maio. N.° 1:087. Fol. de 4 pag. guarnecidas de lileles lypo-

grapbicos.

Na primeira par/ini o busto, em gravura, do Marquez de Pombal Todos
os arligos eoiumeuioraliv<<s assignados por: Harbosa de MagalhAes, A. Cerqueira

Machado. Francisco Silles Pinlo de Mesquita (inalbo, A. de Matto* Magafhàes,

Costa Macedo, Antonio José Lourinho Junior e Trindade Coelbo. No primeiro

dia se:

«Krgnendo no aitar da patria um benemerito della, o culto na*

cional nAo qner irritar paixòes nem soprar odio*, mas cumprir um

199. Proijressista (0). Jornal politico e nolicioso 11.0 anno. Coimbra.
Quinta-feira, 11 de maio. N.° 1 088. Fol. de 4 pag.

Publica extensa nolicia, nas sngunda e terceira pagina, dos feslejos pomba-
linos ern Coimbra; e a conclusilo do di«*urso pronunciado numa-n'uriiAo no

tbeafro Academico, em 7 de maio, pelo e^udante de direito Trindade Coelho (que

usava o pseudonimo lirlisiario).

200. Pvoqressista {0). Idem. N.° 1:590. Sexta-feira, 12 de maio de 1882.

Lisboa. Fol. de 4 pag.

Traz varias noticias do centenario.

dever».
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201. Progressista (0). Jornal politico e nolicioso. 1882. anno. Coimbra,

Domingo li de maio. N.° 1:089. Fol. de 4 pag.

Traz varias referencias e descripcóes do centenario No arligo principal da
seccSo pembalina, assignado por A. J. Lourinlio Junior, dizse :

aNào existe uni quadro seni sombras. 0 sol leni manchas. Acate-

lemos a memoria do Marquez de Pombal e commiinguemos coni aquel-

les que briosamente comprebendrram que o seu paiz deve ser, antes

de ludo, reconhecido a quem mìo se poupou a bonrà-lo».

201. Progressista (0). Jornal politico e noticioso. 1882. 11.° anno. Coimbra.
Quinta-feira, 15 de maio. N\° 1:091 Fol. de 4 pag.

Na carta do Porto allude ao entusiasmo com que se realizaram as feslas

pombal inas naquella cidade.

UVi. Progresso (0). Idem. N.° 1:587. Segunda-feira, 8 de maio de 1882.

Lisboa. Fol. de 4 pag.

O artigo principal è dedicado ao Marquez de Pombal, que termina com es-

tas palavras:

• Associamo-nos à commemorarào do seu centenario, protestando,

corno pallida, procurar imi(a-lo na sua hoslilidade aos privilegio», no
seu amor pela instruccAo e pelo traballio, no seu proposito de defender

a sociedade ci vii contro as pretensóes ullrarnoritinas e os e>piritos con-

tra a oppressAo do fanatismo. Mas, ao mesmo tempo, reno\amos a alfir-

macao das nossas opinióes liberaes, do nosso respeito pela personali-

dade li umilia, e faziinos votos para que a politica portugueza saiba

sempre apreciar a elevalo e ao patriotismo dos inteutos, a justira e a
moralidade dos meios applicados a realiza-los.»

204. Progresso (0). Jornal do partido progressista. N.° 1:588. Quarla-feira,

10 de maio de 1882. Anno vi. Lisboa. Fol. de 4 pag.

No artigo principal aprecia as festas do centenario pombalino, pondo-as em
confronto com as que se eiTectuaram por occasiao do Iricentenario camoniano.

205. Progresso (0). Jornal do partido progressista. N.° 1:589. Quinta feira,

11 de maio de 1882. Anno vi. Lisboa. Fo). de 4 pag.

Na seccao «revista dos joruaes» dà a resenlia do que diversas follias narra-

ram acerca do final dos feslejos pombalinos.

Na seccao «provincias» regista as feslas em Coimbra e pormenoriza, com
commenlarios, o que occorreu ein Lisboa, no Porto e no ultimo dia em Lisboa,

depois do passeio fluvial no Tejo, no qual itilo se dera nenhum incidente digno

de mencio.

206. Progresso (0). Idem. Sabbado, 13 de maio de 1892. N.° 1:591. Lisboa.

Fol. de % pag.

Ainda encerra nolicias relativas ao centenario, e copia do Commercio de

Portugai as palavras com que encareceu o brillantissimo discurso profondo pelo

dr. Antonio Candido Riheiro da Costa (na se-ts;ìo solemne em que a Cniversidade

de (timbra commemorou esse facto) e de que tratarei mais de espaco noutro lo-

gar d'està seccao.

207. Progresso (0). Idem. N.« 1:593. Terca-feira, 16 de maio de 1882.

Lisboa. Fol. de 4 pag.
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Contém varias refereneias ilo centenario pombalino e faz o exlracto de uru

arligo do Figaro, em que cste apreciou e louvou a iniciativa da mocidade aca-

deniica.

208. Progresso (0). Idem. N.» I:*i9'i. Quarta- feira, 17 de maio de 188».

Lisboa. Noi. de 4 pag.

Insere varias referencias ao centenario pombalino,

201). Proni esso do norie. Proprietario* Antonio Baptista de Scusa, Luis A.

da Nobrega P. Pizarro. Administrador Antonio Gomes de Azevedo, n anno.

Terca-feira, 9 de maio pe 1882. N.° 112. Villa Beai. Fol. de 4 pag.

Tiala do .Marquez de Pombal no arligo de fundo e diz :

«0 povo poi tuguez com as feslas pombalinas honrou-se a si ? mos-

trando-se digno do grande reformador, que comprehendera».

210. Hahecuo (0). l.° anno. Domingo, 7 de maio de 1882. N.° 2. Lisboa.

Fol. de 4 pag.

0 s«'gundo artigo é de commemorar/So ao centenario pombalino.

211. Healidndes e phantasias pelo visconde de Benaleanfór (Ricanto Gui-

maràes). Porto. 1882. 8.° Com o reirato do auctor.

N';is pag. 53 a 79 comprehende-se uin trech'», ou capitalo, sob o titulo Re-

cordacùex do marquez de Pombal, no qual o auctor rcproduz alguns factos narra-

dos no livro Hecorda$0e$ de Jaconie Hatlon e, entre outras cnusas lisonjeiras

^iara a memoria do ministro de I). Jose I. accentua o seguinte, que reforca o

que disseram outros escriplores acima notados com respeito a instruccAo publira

naquella epoca :

«Por alguma cousa havia de principiar em inslruccao publica o

Marquez de Pombal. Comecou pela fundaeào do Heal Collegio dos .No-

bres, dotando-o de instrumeutos de mathematica, de pliysica e de as-

tronomia— os melbores que entito havia— comprados em Ingià terra e

Franca. Os nomes do doulor Miguel Franzini para as sciencias mathe-

matica?, do abbade Tallier para a nhy.sica experimental, do doutor

Vandelly para a historia naturai e chimica, escolhidos todos pelo ab-

bade Facciolati, a que devemos accrescenlar os nomes do doutor Ciera

astronomo, do eng^nheiro geographo Velasco e do doutor Brunetti, for-

mam a lu/enlc conslellacao de sabios, que a um tempo r^plandecerarn

nas sciencias e naquelle excellenle institulo. Deste estabelecimento

sairam n5o sò as machinas e inslrumentos destinados ao ensino das

sciencias nalurars e experiimmtaes, mas ale os proprios piofessores

que drpois da reforma da Universida-le, caida em vergonhoso abali-

mento, foram mandados reger as cadeitas creadas pela introduccSo das

novas disciplinas e pelo novo plano dos estudos. Knlre os piofessores.

que pela maior parte foram os do Collegio dos Nobres, que norneamos,

cilaremos mais dois, o doutor Occhi, italiano, lente de anatomia, e o

doutor (ìoold, inglez, para medicina pratica. Esles dois residiam no

Porto, anteriormente à reforma, que é so por si um monumento immo-
redouro da adiri inistracao e do genio do Marquez de Pombal. Escas-

seou-lhe porém o tempo para reformar outros estudos nào menos ile-

cadentes».
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212. Rfì'ujido e patria. Jornat religioso, politico e noticioso. Responsavel M.

J. Piolo. Adrmnistrador J. I*. de Qaeiroz. 31.' serie. Quarta-feira, 4 de maio de
1881 X.° 16. Guimariles. Fol. de 4 pag.

Na secalo politica traz uin arligo relativo ao centenario pombalino para
registar a tragedia das execucoes era Belem e o nome de alguns presos que mor-
reratn nas prisóes do forte da Junqueira.

213. Rehgiào e patria. Idem. Quarta-feira, 10 de maio de 1882. N.° 42. Gui-
maràes. Fol. de 4 pag.

Continua a pubhcacào de artigos desfavoraveis ao Marquez de Pombal.
Estes artigos scguem em outros numero*.

21 i. Religiào e patria. Idem. Quarta-feira 17 de maio de lfr82. N.° 44.

Fol. de 4 paj?.

Na secca"o politica transcreve a continualo de apreciacCes ricerca da aspera

adminislracdo do Marquez de Pombal e dos processos por elle mandados in-

staurar.

215'. Revisla unirersai Periodico universal. Ilomenagem a Almeida Garrett.

Scieneias, artes, litteratura, biographias, noticias, theatros, etc. Originaes, traduc-

ctfes, etc. N.° 2. 1882. l.° anno. Voi. 1.° Primeira serie. Proprietario-director,

Henrique Gorjào. Lisboa. 4.° de 8 pag.

Publica, na primeira pagina, o busto, em gravura, do Marquez de Pombal,
acompanhado de artigo commemorativo, e em seguida transcreve do livro Por-
tuguezes illustres, de Pinheiro Chagas, o exlracto biograpbico do menno esta-

dhta.

Contém outros artigos relativo» ao centenario e outra gravura : «palacio do
Marquez nas Janellas Verdes, em Lisboa (onde existe hoje o museu nacional de
bellas artes).

216. Revolucài (A) de setembro. N.° 11:928. Quarta feira, 10 de maio de

1832. xlii anno. Lisboa. Fol. de 4 nag.

Traz noticias dos festejos pombalinos.

217. Revoluto (A) de setembro. Idem. Sabbado, 13 de maio de 1882. N .•

11:931. Lisboa. Fol. de 4 pag.

Transcreve um folbetim da semana, publicado antes no Jorml do Commercio,
no qual se tazem comparacoes contrarias à administracào do Marquez de Pom-
bal, parecendo ao auctor que ainda nilo tinh i clicgado o momento para a justa

apreciacio de seus aclos.

218. Rerolucùo (A) de setembro. N.° 11:942. Sabbado, 27 de maio de 1882.

xlii anno. Lisboa. Fol. de 4 pag.

No extracto da sessào da camara dos deputados, de 25, ha lefercncias às

festas do centenario no ultimo dia.

219. Sciemia para lodo*. Revista semanal illustrala. Redactor, Francisco
de Almeida. Commemoracao do centenario de SebasliAo José de Carvalho e

Mello, Marquez de Pombal. Lisboa. Typ. Editora. 1882. 4.° de 8 pag. coni capa
do fasciculo.
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Traz o busto, em gravimi, do Marquez ria 3.* pag. e arligos commemorali-

vo5 assignados : Theophdo Braga. Maximiliano de Azevedo, Augusto Brochado,

Victor Hibeiro, Piuheiro Chagas. Faustino de Moraes e Crotiv Bovicri (anagram-

ma de Victor Bibeiro).

220. Scoilo {()). 2.° anno. Lisboa. segunda-feira 8 de maio de 1882. N.» M.
Bedactor principal Magalhaes Lima. Typ. Portugueza, antigo edificio do Correio

cerai. Fol. de 4 pag. (Ioni a dedicatoria.— «Ao valoroso esladisla Sebasliio Jo>?

de Carvalbo e Mello no seu primeiio centenario»

No primeiio aitigo, assignado pelo redactor principal, lé-se :

«Em nome desse grande e novissimo poder espirilual— a scien-

ria; em nome dos que trabalham e amam o futuro da patria; — saùda

a redaccao do Seculo a honrada e dignisMiiia commissào acaderoiea.

mie, através dos rnaiores attritos e dissabores, iniciou e levou por

deante o seu gloriosissimo pensamento da solemnizaeào do priroeiro

Marquez de Pombal».

No segundo artigo, assignado pelo doutor Tlieopbilo Braga, diz este illustre

professor :

«0 nome do Marquez de Pombal figura entre os grandes typos da

f ustoria porlugueza e entre os primeiros do seculo xvm ; a sua acjSo

foi atacada e exaltada pelas diversas opiniòes do seu lempo, e é preciso

que ao cabo de uni seculo, em que as paixóes se extinguirain e em qu«>

o que ha de definitivo nas refonnas pode ser apreciado, a bistorta prò-

nuncie a sua sentenza, sobre o logar aue compete a este horoem no

pantheon ninnano. Definir a missao de Pombal e a primeira condilo

para julgà-lo com seguranca».

221. Seculo (0). Idem. N.° 407. Lisboa. Quinla-feira, 10 de maio de 1882.

Fo!. de 4 pag.

0 arligo principal tem o titulo «0 dia 8 de maio de 1882» e refere-se ao

enthusiasmo que a mocidade academica despertou com a celebralo do centena-

rio pombalino.

Em segnida publica os nomes e outras breves indicafó'es biographicas da

commissào academiea proinotora do centenario e da extensos pormenores das

festas em Lisboa, Porlo e Connbra.

No folhetim transcreve a poesia Yae Vieti*, de Leite de VasconcelJos, reci-

tada pelo auctor nas festas do Porto.

Èm oh n.°* de 29 e seguinles do Seculo encontram-se os arligos e referen-

cias ao centenario pombalino, conforme as ideias politica» e avancadas que de-

fendia està follia.

222. Seculo (0). Idem. N.° 409. Sexla-feim, 12 de maio de 1882. Lisboa.

Fol. de 4 pag.

Traz varias referencias ao centenario pombalino.

22.J. Seculo (0). Idem. N.° 410. Lisboa. Sabbado, 13 de maio de 1882. Fol.

de 4 pag.

Publica o manifeslo da Associalo liberal de Coimhra relativo a celebrarào

lo centenario pombalino e transcreve da Actualidade , periodico portuense, ano-

bai, fora inserto na Patavrn, a que me referi em outro logar desta seceao.
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224. Seculo (0). Idem. Terca-feira 16 de maio de 1882. N\° 412. Fol. de

4 pag.

Nas segunda e (erceira paginas traz noticias das festns pombalinas em Coim-
bra, Faro, (irandola, Sines e Thomar, com enthusiasmo.

22o. Seculo (0). Idem. N.° 413. Quarta-feira, 17 de maio de 1882. Lisboa.

Fol. de 4 pag.

Pnblica diversas informacóes àcerca do centenario pombalino.

226. Stculo (0). Idem. N> 422. Sabbado, 27 de maio de 1882. Lisboa. Fol.

de 4 pag.

Num dos artigos aprecia os facto* que se deiam enlre a policia e os estu-

danles da Escola politecnica de Lisboa e noulro, assignado por Aflbuso Var-
as, narra o que passou nos preliminares das commemoracóes do tri-centenario

e CamoVs e do centenario do Marquez de Pouibal e em breves tracos dà notas
biograpbicas dos raocos estudantes que iniciaram as festa» pombalinas, 1 frente

dos quaes estava o estudaute da Escola medico-cirurgica de Lisboa, Francisco
dos Heis Strotnp.

227. Sentinella (À) da fronteira. Anno II. Elvas. Segunda-feira, 8 de maio
de 1882. N.° 115.

Numero commemorativo do centenario. 0 artigo principal, cercado de vi-

tihe tas de pbanlasia, é de louvor a iniciativa da mocidade estudiosa de Lisboa.

228. Sul. Idem. N.° 137. Domingos 14 de maio. 1882. Evora. Fol. de
4 pag.

Contém varia* leferencias pombalinas.

229. Sul. Idem. N.° 136. Quinta-feira, 11 de maio. 1882. Evora. Fol. de
4 pag.

Pubiica um artigo com referencia ao centenario do Marquez de Pom bai e

emitte opiniào contraria a celebralo porque n.lo a considerava justa nei» que
interpretasse os sentimento* de todos os portuguezes.

230. Sui Folha bisemanal politica e noticiosa. OrgSo do parlido regenera-

dor no disti iclo de Evora. 2.° anno. 1881 N.° 138. Quinta-feira, 18 de maio.
Evora. Fol. de 4 pag.

Contém ligeiras referencias ao centenario.

231. Tribuna popular. OrgJo da monarchia portur'UC/a. Proprietario e ad-
ministrador Aniceto José Rodrigues. N.° 16. Lisboa, sexla-ferra, 12 de maio de
1882. !!• anno. Fol. de 4 pag.

Esla foiba era impressa na typographia Rodiigues, em Santarem. Contém
varias referencias ao Marquez de Póiubal e às festas pombalinas.

232. Tribuno (0) popular. N.° 2:739. Quarta-feira, 10 de maio de 1882
Anno xxvn. Coirabra. Fol. de 4 pag.

Na primeira pagina commemora, em phras? enthusiastica, o centenario pom-
balino, dizendo que com està manifestalo se pagava urna divida da patria.
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233. Ultramar (0). 24.° anno. Redactor Anlonio Anastncio Botilo da Costa.

Margao. Quinla-feira, 4 de maio de 1881 N.° l:2itf. Fol. de 4 pag.

Da conia do sanm litterario que havia de realizar-se, etn Margao, nas c»*a*

de sessào da rcspectiva junla de parochia no dia 8, em commemoracào do cen-

tenario do Marquez de Pombal.
Na secrSo de n<»licias locaes Iranscrevc do Boletim officiai, da India, a por-

tarla em que o enlào governador, Viscomle de Paco d'Arcos, j;i fallendo, deter-

mina que seja consideralo Jenado e de gala o dia 8, fazendo-se todas as de-

monstracóes lesti vas, prescriptas para taes occasióes.

234. Ultramar (0). 24.° anno. Redactor, Anlonio Anastacio Bento da Costa.

Margao. Quinta fcira, 4 de junho de 1882. N." 1:209. Fol.de 4 pag.

ContOrn, nas 2.* e 3." pagina», referencias ao centenario poiubalino, noia a>

ideias contrarias a esse facto do periodico India catholica, e Iranscrevc algunsda-

dos l)iograpliicos do Marquez de romita I.

235. Vardasca {A). 1 anno. Sexta-feira, 9 de junlio de 1882. N.* 1. PonU
Delgada. S. Miguel (Acóres). Fol. peq. de 4 pag.

Publica a biograpbia do Marquez de Pombal corno dcmonstracao do assen-

timento ao centenario que se liavia celebralo coni entusiasmo.
Continua està publicacflo em numeros subsequentes.

236. Villarealense (0). Follia semanai, politica e noticiosa. Editor respon-

savel e proprietario r^tanislau Correia de Mattos. ih anno. N.° 117. Quinta-feira,

18 de maio de 1882. Villa Roal. Fol. de 4 pag.

No artigo de fundo faz-se entusiastica c extensa referenza do centenario

do Marquez de Pombal, e a elle dedica pbrases de louvor pela sua administra-

Ao, que trouxe beneficio» :i civilizacao em Portugal e tambem encarece os estu-

antes de Lisboa por sua inicialiva.

237. Volta (A) do mundo. Jornal de viagens e de assumptos geograplncos.

illustrado coni milbares de gravuras, etc. Directores lilterarios, Tbeophilo Braga

e Abilio Lobo, etc. Lisboa, empresa litteraria Lu>o Brasileira, editora, Director-

proprietario, A. de Sousa Pinto. M.nccr.Lxxxn, 4.° de IO pag. Folhas 16 e 17 do

voi. il. lo «le abril de 1882.

Na primeira pagina reproduz, coni o competente artigo descriptivo, em gra-

vura, a vista do Terreiro do Paco (praca do Commercio em Lisboa) com a osta-

tua de El- liei D. José.

238. Viriato. Jornal politico, noticioso e commercial, xxvin anno. Terra-

feira, 9 de maio de 1882. N.° 2:754. Redactor politico Antonio Xavier Peres-

Ircllo. Vizeu. Fol. de 4 pag.

Contém varios artigos commemorativos do centenario nas 2. - e 3.» paginas.

239. Vontade (A) do poro. Semanario politico, litterario e nolicioso. sexta

feira, 5 de maio de 1882. N.° 0. Primeiro anno. Ponta Delgada (Aróres) S Mi-

guel. Fol. de 4 pag.
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Na cbrooica locai insere ama commemorarlo do centenario do Marquez de
Pombal, dizendo que, naquelle momento historico, era o objedo da mais enthu-
siastica dcvocào civica.

240. Voz (A) do operavio. Orgao dog manipuladores dos labacos. N.° 136.

Domingo, 21 de maio de 1882. 4.° anno. Lisboa. Fol. de 4 pag.

No folhetim e na segunda pagina trata do centenario.

241. Voi (A) do povo. v anno. Sexta-feira, 12 do maio de 1882. N.° 107.

Porto. Fol. de 4 pag.

Contém, assignado por Theophilo Braga, um artigo «Relalhos litterarios»,

em que se romanceia um facto da vida do Marquez de Pombal exl rabido das
Memoria* de Casa Nova.

Na segunda pagina insere, assignada por Vicente Galhardo, urna ebronica
do centenario pombalinc.

242. Voz (A) do povo. xxi anno. Scgunda-feira, 8 de maio de 1882. Fun-
ehal. Fol. de 4 pag.

Na primeira pagina o busto, em gravura, do Marquez de Pombal, e sonet^s

dedicados ao mesmo; nas tres resiantes nolas biograpbicas do ministro de
D. Jose I, reproduzindo por extenso o decreto da extinccao da Companbia de
Jesus.

243. Voz (A) do povo. v anno. Terca-feira. 9 de maio de 1884. N.° 104.

Porto. Fol. de 4 pag.

O artigo principal é transcripto da Actualidade, tambem periodico por-

tuense, e nada tem de sympalbico ao marquez de Pombal, ctijo caracler inflexi-

\rl, cujo homem de ferro, na opiniao de Alexandre Herculano, condemna.

244. Voz {A) portuaueza. Periodico politico, lillerario e mercantil. N.° 90.

Sui Francisco, California. Quinta-feira, 13 de abril de lfc'82. Anno 2. Proprie-

tario e director, Manuel Stone.

Dà conta, na primeira pagina, dos festejos mie baviam de realizar-se em
Poitugal para commemorar o primeiro centenario do Marquez de Pombal.

z

245. Zoophilo (0). Orgao das sociedades protectoras dos animaes de Lisboa

e Porto. Anno 6. Maio 188i. 5 ° anno. Lisboa. Fol. de 4 pag.

O arligo principal é deslinado ao centenario do Marquez de Pombal, lou-

vando a iniciativa das festas, mas dando a razao por que entendeu nào dever
encorporar-so no cortcjo civico em Lisboa.

Ainda algumas poblicagoes commemorativas do centenario

e ontras pombalinas

246. Alexandre Herculono e o seu tempo. Esludo critico, por Antonio de
Serpa Pimentel. Lisboa, 1881. 8.- de 200 pag.— Neste livro de critica aos tra-

balhos litterarios do grande historiador, o conselheiro Antonio de Serpa Pimen-

to*) ut fSupfl.) 10
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te 1
, erudito e consideralo escriptor, a proposito do ensino em Portufal e dog es-

forcos que para o manter com independencia fizera Herculano, escreve (a pag.

\ 15 da obra eilada) :

«Quando o Marquez de PombaI expulsou os jesuifas, e reformou

a Universidade, a in»lrucc£o publica em Porlugal estava na ultima de-

cadencia. • A companhia tinha lutado dois seculos para fazer de Portu-

gal, da Hespariha e de urna parte da Italia, outros tanto» Paraguay*
A luz so irradiava no norie, era la que se linham refugiado a sciencia

e a consciencia fiumana. Na Franca fdra grande a luta, mas gracas a

ella e às ideias cismontana», qoe prevaleceram no mek> do mais com*
pleto absolutismo politico, a razao humana nSo Ibi de todo suftoeaJA

^5^^n^^^ n^^^^ du C-^^^ i ^ \ f \ ^ \^ \ ^i^^ ^^^^4^1d ^

-

1 \ ^^i^^^^ • # •

S47. Almanach illuslrodo do Occidente. 1° anno. 1883. Lallemant Prère»,

Lisboa, 1882. 8.» gr. de 80 pag. A capa da lilhograpliia Guedes, desenbo de Ra-

malho, impressa a córes

Das paginas 33 a 39 ha um arligo e diversa» gravuras relativas ao centena-

riojwmlw lino, reproduccao daa que tinham saido antes na «vista illustrada

248. Amino da mfancia. Publicacùo evangelica, maral e instructtra. Illnslra-

cao mensa! dedicada às creancas. Porto. Voi. xxv. Maio, 1899. N.° 5. 4.' de

8 pag.

O primeiro arligo, sob o titulo «RecordacSo do bi-centenario do nascimento
do Marquez de PombaI, tem as datas 1699-1899, e no centro em phototypia o

busto do illustre ministro com o facsimile da sua assignatura, e escreve, qu*

•0 Amiga da infancia, para commemorar o segundo centenario do

nascimento desse vulto verdad?iramente grande, que se destaea entre

os maiores da historia de Portngal, vae dar aos sei» leitorzinhos ai-

guns tracos da sua biographia».

Seguem esses tracos e conclue :

«Em 1882 a cidade do Porto celebrou condignamente o centenario

da sua morte. Foram preeisos cem annos para a posteridade aprender

que o Marquez de PombaI foi um bomem, e, portante», suj'ito a im-

perfeiróes, mas tambem que foi um grande homem, um grande portu-

guez e, portanto, crédor da homenagem de todos os verdadeiros por-

tuguezes*.

0 arligo tem a assignatura «Alfredo Silva». Numa nota declara que o re-

trato que acompanha este numero do Amigo da infonda foi eopiado do melhor
que se encontrava em obras contempoi aneas do Marquez.

219. Annuario da Universidade de Coimbra. J88I-1882. Coimbra. Imp. da

Universidade. 1881. 8.° Com urna gravura.

É um livro sempre interessante pelos documentos e pelas nota» que encerra

e respeitam a historia e ao movimento desse insti luto ae ensino superior, qne

Untos desveios mereceu ao Marquez de PombaI. Na pag. tó depara-se-me a se-
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grinte indicarlo, que e conveniente addicionar as que ficam anteriormente re-

gistadas :

•0. Joilo III, estabelecendo de um modo permanente e radicai a

Umversidade de Coimbra, reformon-a profondamente, e imprimili- Ihe

um grande impulso, proporcionando-Ihe urna pleiade de sabios profes-

sore», que rapidamente elevaram os creditos desta escola, eollocando-a

ao nivel das mais disimela» de$sa epoca.

• Este notavel eslado de prosperidade nflo foi romtudo milito du-
rai!miro, As calamidades publicas que affligirarn o reino nos seguintes

reinados, a influencia da Companhia de Jesus, e os terrores da Inqui-

sito, determinaram a progressiva decadencia da Universidade ; deca-

denza que só encontrou o seu termo no reinado de D. José I, em que
teve logar a grande riforma prornovida pelo Marquez de Pombal em
1772, promulgando entAo os notaveis Eslatntos, que sao ainda hoje o
codigo venerando por que se rege a Universidade».

230. Apontamentos de um inspector de instrurrào secvndaria, pplo visconde

<le Benalcanfor (V. no Dice, o nome Ricordo Gmmarùes.) Lisboa. 1882. 8.° de

104 pag.

Este livro é o primeiro rotatorio que o vianonde de Benalcanfor apresentou

na dtreecJto gewl da inttrnrffio puhlica em resultado da visita de inspeccAo que
realizou na 1.* circumscrip$àv> academica dos lyceus e outros inslitutos de en-

fino, no desempenho das Tuncrdcs ofBeiaes para' que fdra nomeado no anno le-

divo de 1880-1881. Depois das informacoes respectivas a inspeccao e qne se

comprehendem nas primeiras 52 paginas dahi até o firn (pag. 53 a 104) divide

o seu traballio, alias nini interessante, em cinco Irechos ou capitalo*, que tecm
por litntos :

I. Os collegios de Oxford e de Cambridge;
II. Exercicios physicos;

TV. Escoìas de desenho. A proposito da exposicao de arte ornamentai.
V. O Marquez de Pombal e o ensino publico.

Este capitolo é milito honroso para a memoria do Marquez, a quem presta

«incero eurto pelo que fez em nrol da instrucofio publica, titillo que «bastarà

por si para engrandecer o nome do Marquez de Pombal».

251. AppendiX'Senlenca de degradocam, e rrlaxacam, proferida na mesa das

ordpn», contro os rèos, que eram commendadores, e cnvalleiros das ordens m ìita-

rm. Datada de Lisboa, palacio da Ajuda, 13 Janeiro 1756. Fol. de 6-2-2 pag.

382. Assassinio (0) dos Tatorm por um calholico independente. A propmi'o
do centenario do Marquez de Pombal em 1882. Lisboa. Tvp. porlugueza. 1882
8.° de 15 pag.

2*3. Bìbìidtheca do poto e das escolas. Editor David Corazzi. Este numero é

dedicado ao Marquez de Pombal e conlém a sua biogr;iphia, com retrato.
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254. Bombeiro {()) portuguez. 1782-1882. Homenagem a memoria do Mar-

Suez de Pombal no seu primeiro centenario ern 8 de maio de 1882. Porto. Tvp.

e Arthur José de Sousa & Irmào. Largo de S. Domingo», 74. 1882.

Collaboradores : A. Chaves, Guilherme Feroandes, Iberus, Luis Vianna,

dr Manuel Ernygdio Garcia, Jayme Filinto, J. SimGes Dias, J. Xavier, Pereira

Caldas, Raul Didier, Spada.

É o n.° 4 do vi anno desta publicagao portuense, envolvida numa folha, que

serve de capa, coni os dizercs impressos a duas cdres, prelo e encarnado. 4.» de

8 pag.

Na primeira pagina o busto, em gravura, do Marquez de Pombal.

255. Caca (A) da hydra. Aos estudantes portuguezes. (Por) Gomes Leal. Lis-

boa. 1882. Typ. popular, rua dos Mouros. peq. de 8 pag.

Satyra em verso.

250. Carta ao $r. fìamalho Ortiquo a proposito do centenario pombalino.

pelo dr. ('oncia Barata. Coimbra. lmprensa da Universidade. 1882. 16.» de

29 pag.

Està carta foi Iranscripta no Diano illustrado de agosto do mesmo anno,

em tres ou quatro numeros.

257. Carta do capitani Josrjth Orebich Ragusano a aitai contèm a noticia do

trasporle de 133 Padre* Jcsuitos de Lisboa para Civitavecchia. Tradtizida fiel-

mente do idioma italiano para o Portuguez. Em Lisboa. (Sem o nome do im-

pressoi'.) Anno iidcclix.

258. Catalogo da exposicào de bellas-artes promovida pela commiss&o exe-

cutiva dos eslmlantes de Lisboa no centenario ilo marquez de Pombal em maio

de 1882. Lisboa, lmprensa nacional. 1882. 8.° de 46 pag.

A està exposicflo, inaugurada na Escola Polytechnica, que comprehendeu
964 trab.ilhos diversos, em quatro salas A, B, C è D, concorreram os alumnos
dos dois sexos da a^ademia de bellas-artes de Lisboa, inslituto industriai e com-

mercial de Lisboa, instiluto goral de agricultura, quinta regional de Cinlra, lyceu

nacional de Lisboa, seminario cpiscopal de Coimbra, lyceu centrai de Coimbra,
real casa pia de Lisboa, collegio dos orph£os de Coimbra, collegio Allenilo, col-

legio Central, collegio de D. L. Germana, collegio de D. Maria Pinlio, collegio da

rua dos Fanqueiros n.° 257, collegio Lyceu Castilho, collegio UniSo Infanti!, col-

legio da Visitacao de Santa Maria de Belem (Salesias), collegio Academico Lisbo*

nense, collegio Lusitano, collegio de Rossa Senbora do Amparo, collegio Pari-

siense, escola Academica, escola Nacional, aulas do Centro eleiloral republicano,

escola do Exercito, escola Polytechnica, Beai collegio militar, além de grande

numero de alumnos e alumnas quo pertenceram a varias escolas e que expuze-

ram individualmente, em harmonia coni o regulamento da exposicào.

259. Centenario do Marquez de Pombal. Buy Barbosa. Discurso pronuncilo
a 8 de maio de 1882 por parte do Club de regatas Guabanarense no imperiai

thealro Pedro II. Rio de Janeiro. Typ. de G. Leuzinger & Filhos. 1882. 8.° de

84 pag.
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Edilio nitida em papel superior. As paginas guarnecidas com filetes. Teve
este discurso tres edicòes. É nolavel pela forma, pela elegancia e pela extcnsao.

Termina assim :

«...seti genio... arroja-se acima das nuvens, a regiao livrc da
luz, procurando o anil dos espacos sidèreo».

«De la e que o vulto do Marquez de Pombal se projecla sobre o

seculo xix, sobre a humanidade, sobre esla segunda patria da lingua e

da alma porlugueza, para onde elle cogilara em transportai- os penates

da antiga gloria lusitana, sobre a solemnidade maravilhosa deste cente-

nario, primeiro elo da cadeia de acclamacóes cresccntes, que, por cima
dos seculos, através das lutas e reaccòes obscurantislas, ha de levar a

tua immorlalidade, ó prodigioso rcformador, até onde chegar a historia

das duas nacùes que te coróam hoje aqui nesla fraternizacào sublime!*

260. Centenario (0) do Marquez de Pombal e o 48.° anniversario do exercito

lihertador em Coùnbra. Commemoralo da Associalo liberal, 8 de maio de 1881
Coimbra. Casa Minerva. 1881 8.° gr. de 20 pag.

Comprehende um manifesto da Associalo liberal conimbricense, que serve

de introducalo à reproduccao dos decretos da expuUào dos jesuitas em 1759 e

da exlinccao das restantes ordens religiosas em Portugal em 1834.

261. Centenario do Marquez de Pombal. Numero unico. Coimbra, 1882.

—

Nào vi està publicacào. Km urna noticia do Conimbricense, 58.° anno, n.° 5:963,

de 21 de janeiro 1905, se diz que fora •distinctamenle redigido, por academi-
cos, e que nào cbegou a dislribuir-se, entrava no numero das differente* solem-

nizacòes de caracter scientilìco e litterario, com que a academia de Coimbra
commemorou o centenario do Marquez de Pombal».

262. Centenario (0) e vida do Marquez de Pombal. Estudo biographico sobre

a vida do primeiro genio politico de Portugal, adoruado de um exceliente rettalo

e muitos documento» interessante», que muilo honram a memoria do glorioso

av6 do duque de Saldanba, por José Palmella. Rio de Janeiro, tvp. de Molarinho
A Mont'Alverne. 8.°

263. Commemorarlo do I.° centenario da reforma da Universidade pelo Mar-
quez de Pombal. No additarnento que Simào Jose da Luz Soriano pOz no firn da
sua obra, Revela^òes da minha vida, pag. 580, Irata da biographia do reitor Vis-

conde de Villa Maior e inseie està nota :

Um dos factos mais notaveis do seu reitorado foi a celebralo em
1872 do 1° centenario da reforma da Universidade pelo Marquez de
Pombal. Por essa occasiào pronunciou o Viscondc de Villa Maior, no
dia 16 de outubro de 1872, um nolavel Discurso, que corre impresso;
cunhou-sc urna medalha commemorativa desta festa, e foram impres-

sas quatro memorias : a prime ira relativa a faculdade de theologia, es-

cripta pelo dr. Manuel Eduardo da Molta Veiga; a segunda à de medi-
cina, pelo dr. Bernardo Antonio Serra de Mirabeau; a terceira a de

mathematica pelo dr. Francisco de Castro Freire, e a quarta a de phi-

losophia, pelo dr. Joaquim Augusto Simóes de Camino. A medalha
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tea» de uni lado a figura de Minerva e o edificio da Universidade e de
oulro a seguitile legenda, composicào do dr. Mirabeau :

Academia
c0ni.mbrice.n8is

A JosErH I

Anno jidcclxxii

Marchiunis a Bombale
Studio et Opera

I'enitvs restaurata
Festum saeculakb

Agit
Anno mwxi.lxxii

264. Commemorando do centenario de Sebastiào José de Carvolho e Mello, pri-

meiro Concie de Oeiras, Marquez de Pombal e ministro de I) José. Tributo à sua

veneranda metnoria do jorual o Combaie, de que è proprietario e redactor Daniel

de Lidia Triudade. Ì882. Usboa, na iuiprensa Lalleuiani Frères. &*

265. Commentarius de Republica in. America Lusitana atqtu ttispana à Je-

suitis institutaj belloque ab hy twn Hispaniae, Lu&itanaeqttc exercitibus getto, er
iis ossercantur in seartoribus conclavibtts leyatorum, qui rum piena Rrgum po-

testate neyotia huc pertinrntia in America ailmimstrabant, aluisque imtrumentii

rertae wetoritalis conciuatus. Et Lusitano in Lalineui couversus. Absque nota. 8.«

de 2-77- 1 pag.

266. Commis&ùo (A) aeademica. Poesìa distribuita no theatro do Rato,

quinta f ira 16 di? mano de 1882, em recita dedicada A commissào executita do
centennrio do Marquez de Combat. (Tma pagina em oitavo, avulso, impressa

com tinta azul, por conia da empresa do mes.no theatro).

Comeca :

Eis-nos eoi festa de innato;
festa tao santa e tao boa !

Ergue-se, ovante. Lisboa

salutando o grande Po tu bai!

2<)7. D'Alembert. Sur la destruction des Jè&uitrs en Frante. Introduction et

Kpilogue, par J. M. Cavia. Paris. Librai rie de la Bibliothrque nalionale (1869».
16.°

De pag. lOtt a 106 trata da administrac-io do Marquez de Pombal em refe-

rencia à questuo dos jesuilas e a condetnnarào do padre Malagrida.

268. Dt spei'tador da ayrirnltura de Portutjnl. Obra nova e riqueza do reino.

Por Luis Ferrit i de Mordan. Anno 1782.

Manuscriplo que aibiutriu para a sua rica bibliolbeca de agronomo o digno
par do reino Francisco Suuóes Margioclii, ja fa Uccido. Veni citado. com extensa
noticia acerca do auctor Luis Ferrari, na «bibliographia agricola* redigida pelo
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exposilor Brito Aranha para a exposiefio realizada na Tapada da Ajuda em 1884,
de pag. 18 a 24.

Nessa nolicia se prova o cmpeoho com que o Marquei de Pombal creou o
logar de intendente geral da agricultura para o dito Lui» Ferrari, afim de que elle

procedesse nas terras do Alemlejo a todos os exames «em beneficio da agricul-

tura e plantacóes da me?ma provincia., Gonfiando no prestimo e nas qualidades

que concorriam em o nomeado.

269. Difna della sentenza delti xii gennaio mcxlix. E confutazione d'alami
scriti contro di etsa publicati Avignoni, a spese della Società, mdcclx. 8.° de
42-4 pag.

Respeila a tentati va de assassinio de El-Rei D. Jo*é I.

270. Disatrso commemorativo do marquez de Pombal, por Bernardino Ma-
chado. Coimbra. 8.° (Parece, se n5o me erigano, que foi reproduzido no Jivro

adeante registado. Nà"o o vi.)

171. Disatrso do $r. deputado Antonio Pereira do$ Reis pronunaado por oc-

casiùo da resposta ao disatrso do throno em sessoo de 18 de Janeiro de 1849. Lis-

boa, typ. do «Estandarte*, rua do Poco dos Negros. 93. 1849. 8.* de 20 pag.

A proposito desta discussilo, que leni o caracter politico, trataram-se va-

rio* assumplos e um dos que vieram à tela das conlroversias foi o do Real Pa-

droado, em que o deputano Pereira dos Ht-is demonstrou que o tinha estudado
beai, o que nào admirava, attendendo a que devia possuir, os documento» ou té-los

visto, no ministerio onde era empregado; ma» o quadro que desenrolou foi no-
tavel e nelle fez sobresair os servicos, jà sabidos e confessados, que prestara o
Marquez de Pombal em prol dos interesses de Portugal con Ira os inluilos ambi-
ciosos e usurpadores dos que intripavain na Asia con Ira nós. E por isso que
Iranscrevo aqui a parte mais importante, sub o ponto de vista bistoriro, desse

discurso, que se arcrescentarà aos numerosos documenti s que cito no tomo ante-

cedente (de pag. 140 a 14:t; e a pag. .138) de tao grave questao.

Leia se o que disse Pereira tlos Heis :

«Agora vou occupar-me de outro assumpto gravissimo, que prende
estreitamente com o diretto do Padroado portiiguez na India. Perdóe*

me a camara, se eu, nesta materia especial, me demorar mais do que
desejo.

Quando aqui se dìscutia, na .«essilo passada, o ornamento da se*

cretarìa dos negocios estrangeiros, perguntei ao ministro dessa reparti-

fio e ao da justica (silo ainda os mesmos) pelo estado em que se achava
a questao do Padroado portuguez na India. Responderam-me ambos
que o negocio ia aa mil maravilhas: que eram activissimas as diligen-

cias; e que o exito favoravel dellas nao podia ser duvidoso. Que opu-
lencia de pnlavras ! Que apparato de conviecào! Pois saiba a camara
(se por ventura o ignora) que o negocio mio deti um so passo para

diante ; para traz é possivel. (O sr. mini»tro da justica :— Apoiado).

Sobre està questo, cuja transcendencia sera ocioso demonstrar,

so tenho nolicia de um traballio, a que pode chamar se officiai : é urna

memoria do sr. Barao da Venda da Cruz, escripta em italiano, e leita

e publicada muito antes de subir ao poder o actual gabinete. Es.«a me-
moria é exci'llente, mas pedia maior deserivolvimento, eom especiali-

dade a respeito de factos occorridos desde 1826. Parece-me que o au-

clor me disse urna vez. que nào dera maior volume ao seu traballio,
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nem se lìzera cargo das novas occorrencias, porque tratava com urna

córle quo as conhecia de sobejo.

Sr. presidente, no secolo xv descobrimos varias terras da Africa.

(l'»m roz :— E tambem da Asia). 0 nrtutor: — Là chegaremos. Por

ora Irato semente dos desoobrimentos e conquista da Madeira, de*

Acóres, do Cabo Verde, de (ìuiné e do (longo. Nicolai! V expediu logo

urna Uulla, ern que concedei! a El-Hei I). Alfonso V, e a todos os seus

successore», o direilo de furidar e costruir igrejas nos logares jà con-

quistador, ou qne de futuro bouvessem de o ser pelos poituguezes con-

tra os inlìeis. Està Dulia foi successivamente confirmada, e ampliati*

por oulras até 1484, seni que j;iuiais se movesse duvida acerca do di-

reito que haviamos adquirido.

No inesnio seculo dobr.iinos o Cairn da lloa Esperanca, descobri-

mos vaslissimas regióes, c eliamànios muilos povos à le do evangelho

Està grande obra foi sellada com rios de sangue portuguez. Urna taiga

serie de Itullas, expedidas desde o reinado de Alexandre VI até o de

Gregorio XIII, entenderam no Padroado dos reis de Portugal, mascon-
servando-o sempre inlacto.

Morto El-Hei Dom Sebastiano, e apoderada deste rcino a coióa

hespanliola, é sabido que algumas das nossas possessoes pa<saram ao

dominio da Hollanda, e d'oulras polencias protestantes. Mas o direilo

do Padroado portuguez (entào hespanhol) foi inflexivelmenle mantide,

sem que a còlte de Homa cedesse do seu priuieiro proposito. É certo

porém que para as terras possuidas pelas polencias protestantes na In-

dia orientai foi forcoso deputar vigaiios nposlolicos, que nflo podiam

ser nem hespanlioes nem porluguezes. Esla excepcào, delermiuada pela

forca das circuinstancias que ent.ìo imperavani, leve, corno devia, uni

caracter puramente transitorio.

(Jom a reslauranlo ile 1040 neuhuma quebra soffreu o direilo do

Padroado dos Heis de Portugal nas igrejas da India. Ein todos os bre-

ves expedidos de|iois de Alexandre Vili é expressa a declaracao de

que o Papa, nem ainda em consistono, podera derogar, ou ferir, tu

minima parte, aquelle direito, seni quo prteeda accordo, ou consenti-

mento dos Monarclias portuguezes.

Todos os governos de Portugal teem sido altamente ciosos na con-

servatilo do Padroado de que se trata, liavido pelos litulos onerosissi*

mos de fundncao e dotaefio. E aoui cilarei uni facto, que mìo deixa de

vir a proposilo. Em tempo d'EI-Hei D. José fez-se urna instancia a

Portugal naquella córte o desembargador En$eirabode$. 0 cardeal se-

crelario ri'Estado, depois d; receber a instancia, oppoz algumas duvi-

das, e deixou entrever, numa nota escripta, uue na proposta d'EI-Hei

havia excesso de direito. Nao respondeu o diplomala portuguez, e con-

tentou-se coni dar parte da repulsa ao Marquez de Pombal. O despa-

elio deste grande ministro, dirigido ao desembargador Entei-raboda, «

uni monumento digno de memoria eterna. Depois de de>lruir as argu-

cias do cardeal secretano de Estado, e de proxar o direito que assislia

à eorrta portugueza, conclue reprehendendo aspernmente aquelle doeil

diplomala, accusando-o por nào liaver combatido desde logo as teme-

rarias pretensòes da Curia Homana, e dizendo-lhe quo El-Hei, dando se

por muilo mal servido. esperava comludo que elle (negociador) tra-

tasse immediatamente de reparar a sua falla, para nao desalìar a me-

recida dcmonstracAo.

Voltando precisamente ao negocio, direi que o direito do Padroado

portuguez nas igrejas da India conlinuou mantido, em loda a sua pie-

nitude, até ao anno de 1826. Dessa epoca em deante comecaram as in-

bispados na Asia. Era ministro de
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vasóes, favoreeidas sem duvida pelas desordens ci vis. quo até 1833 re-

talharam osto roino. A córte do Homa principiou a dispor dnquelle pa-

droado, nonieaudo vigarios «ipostolioos para algumas Diocoses da India.

Oidio foi o ponto ern que primiero se eslahelt corani os padre» nomea-
dos pelo Pontifici'. Estes padre* foram desdc cnlào conhecidos pelo

nome de Propagandista*.

0 sr. Santa liitn, arcebispo rifilo de Goa, e o bispo de Cochim,
protestaram eni deuda forma con tra tao9 invasore; porém foram bal-

dados todos os esforcos : o mal engraveecu ; e o sr. Santa Rita, varilo

exemplarissimo por letras e virtudes, morreu no meio da vasta em-
presa a que metterà hombros. (Sensafùo).

Eni 1838 appareceu puhlicado em alguns jornaes eslrangeiros um
breve, que comeca— Multa protri/ire— no qual sào juslilìcadas as

usurpacocs de que (ratei, e permillidas de futuro outras somelbantos.

Este breve, a que falla a condiyao esseneialissiina do beneplacito do
Imperante porluguez, é muito extenso : farme-hei cargo dosscus prin-

cipaes funaamentos, e tratarei d* combaté-los com a brevidade possi-

vel. Note-se que o ritado breve declarou extiucto o Padroado dos So-

beranos portuguezes nas diocesos de Cochim, Cranganor, Meliapor, Ma-
laca, Vekim e Nankim.

0 primoiro fondamento ilo breve consiste ern que o governo deste

reino desamparou aquellas Diocoses: e que portante incumbia à córte

de Roma a necessidai'e de prové-las de pastores.

Pedida a necessaria venia, affii marci que o primeiro fundamento
è falso. Nas diocesre de que o breve faz incucilo bouve sempre quem
legitimamente exerecsse, por patte de Portugal, auctoridade ecclesias-

tica. Faltaram, é verdade, na India alguns prelados sagndos: mas està

falta nào pode ser imputada ao padroeirn legilimo, que foi solieito nas

aprosentacóes. Essa falla procedeu da rolura havida enlre osta córte e

a de Homa. Nenhum outro motivo interveiu. E aqui devo dizer, para

esclarecimcnto da verdade, que os padres Prona ganci istas tecm encon-

trado na India a mais decidida opposicao. Se hoje possucm alguma
cousa, devem-no a meios violenti*, e niais que tutto a nossa negli-

gencia.

0 sogundo fundamento do breve assenta no falso supposto de que
Portugal nao concorre para a sostentatilo do riero da India. Està in-

exactidSo destroe-se com a simplcs loitura do ornamento do minislerio

da marinila e ultramar. O clero da India ainda custa a fazenda

publica (se me nà"o falha a memoria) o mcllior de quatro contos

de réis.

I)iz-se no tereeiro fundamento do breve que nos faltam na India

pessoas babilitadas para o sacerdocio. Tambem é falso. Tee ni sido fre-

quentes e numerosa* as ordenacóes em Gòa. Existem dois seminarios

portuguezes, um em Choruo, e outro em Radiai, com boa dotacào, e

com excellentes mostres: ouco dizer une enlre as disciplinas a que
s3o obrigados.os alumnos se conia a do estudo das linguas ingleza e

franceza. D'aquelles seminarios saem annualmente muitos maucebos
liabililados para o sonico do aliar e das missóes ; accrescendo que a

lingua porlugueza, por ser conbecida e falada em loda a India Orientai,

é a mais propria naquelles logares para annunciar, com fruto, as dou-

trinas do Evangelho.

bh, finalmente, o breve que os portuguezes mio podem exorcer

Padroado em territorio estranilo.

Se osta opiniao ha de ser adoplada em sentido absoluto, os Italia-

nos rarecem do direito que intentam contestar-nos. Meliapor, Sankim
e Pekim nunca perlencerarn aos portuguezes ; e comtudo a coróa de
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Portugal exerceu desde o seeulo xv o direito de Padroado naquellas

terra», nà"o por effetto de usurpalo ou de roubo, mas em virtude de

Bullas e tratados existentes.

271 Discurso proferido na Associatilo commercial de lojistas de Lisboa Da

sessao solemne da inauguralo do retrato do seu primeiro presidente e com-

memorac,Ao do centenario du Marquez de Pontbal no dia 7 de maio de 1882, pelo

socio Joso Pinlieiro de Mello. Lisboa. Typ. Casa Portugueza, rua larga de S. Ho-

que, 141, 1882. 4.9 peq. de 8 pag. e mais 2 do rosto, sem numero.

273. Discurso pronunciado no grande cornicio anli-jesuitico por oceasiào do

centenario do Marquez de Pombal em Coimbra, por Francisco Maria Gomes do

Rego Feio, aluuino do 5." anno juridico. Coimbra, 1882. 8°

274. Dìsturso pronunciado a 8 de maio de 1882 por Joà*o da Costa Lima

D.ummond, etc. Hio de Janeiro, 1882. 8.° de 14 pag.

375. Dtthyrambo para cantar-se a tre$ vozet na se>s£o aradeniica que ha

de celebrar se em applauso do ili.
-* e ex.™ sr. Marquez de Pombal no dia 20

de janeiro de 1774 em Lisboa. Por Antonio Diniz da Cruz e Silva e Tlieolouio

Gomes de Carvalho. Lisboa ita Regia ofli. typ. 17U4. * • de 14 pag.

276. Editai do governador civil do districlo de Lisboa com tres artipos,

prescrevendo o Iransilo em as noites de 7, 8 e 9 de maio (1882) durante os fes-

tejos do centenario do Marquez de Pombal. Lisboa. Cina pagina coni a assigna-

tura do conselbeiro Antonio Maria fìarreiros Arrobas, que era entào o cbefe do

districlo (ja faJlecido eui uiaio 1888).

277. E'ogio pelo dr. Reis Lobato. (Reiu»pressà"o pela edicSo de 1773, feila

para celebrar o anniversario natalicio do Marquez de Pombal). Lisboa, Ivp de

Castro Irmao, 1882. 8.»

278. Ette livro, que a imprensa da ttnirersidade dà hoje à estampa, è urna

colleccao de diversas vinhetas e emhlemas, que ainda reslam da antiga irnprensa

dos jesuitas, extinctn em 17.51), e que dos jesuitas pas«ou para està imprensa por

occasiao da sua fundacilo. Coimbra, imprensa da Universidad*, 1882. Fol. de 19

follia» impressas só de uni lado.—V. o Conimbrieense n.° 3:625, de 10 de maio do

mesmo anno.

271). Estudos da histoiia paraense (Por) J. Lucio de Azevedo. Para, tvp. de

Tavares Cardoso & C* 1893. 8.» de 2ol-l pag.

Neste interessante livro ha inuitas referencias ao Marquez de Pombal, a

proposito de seu irmSo Francisco Xavier de Mendonca Fuitado, do Gran -Para,

e da fuudacflo da compnnbia do Gran-Para paia auxiliar o desenvolvimento do

commercio na America do Sul.
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l) auetor dà reoioques e corrige atgumas apreciacCes erronea* de Francisco

Luis Gotnes, Jueofue Hatton, Latino Coeltio e Luz Soriano, de certo por falla de
documento* que estes escriplores ulto puderain consultar.

280 Esimio* kittoricos «cerca do Marquez de Bombai, 1738 a 1779. Pelo

bario de Septeoviile. 1882.

N&o dou mais iudica$óes a respeito desta obra porque nào a vi. Li urna re-

ferettcìa a eale traballio, couio a outros do roesmo escriplor francez, uà Coire*-

l'ùHiL'tma de tortugal de U de maio daquelle anno.

281. Eurko. Boletim da sociedade litteraria Alexandre Herculano. Publica»

(So meusal. S * 3. t anno. Lisboa. V- de 8 pag.

Na pruueira pagina o busto» em gravura, do Marquez de Ponibal, com artigo

commemorativo assignado: Alexandre Cesar Mimoso Ruiz.

Coatéui outros artigos dedicados ao mìiùstro de El Rei D. iosó I, de: Victor

Ribeiro, Julio Augusto Martius (ein verso», Augusto Avellar Machado (em verso),

Roz^ndo Carvalheira, Arthur Petit.

281 Falla... do Marquez de Pombal, etc— Como documento de summa
iinportaneia, que se prende coni outros que Ikarain, ou indicados, ou resumidos,

ou integiaes, para o mais perfeito esludo «io egregio ministro de D. José I, dos
seus servicos publicos e por demais notaveis, do seu profundo interesse pelo de-

senvolvimeuto da inslruccào, e da època da sua adminislracao fecondissimi,

ainda copiarti a fata que o Marquez fez perante o corpo universitario convocado
para a sala grande dos pacos na Iarde «le 22 de oufubro 1772. Transcrevo o de

pap. 24 da Btbliographia da imprenda da Umvenidade de Cotmbra nos anno» de
1874 e 1875, de A. M Seabra de Atbuqueruut», por vezes citado neste Dkc.,

por suas mui uteis investigacóes bio-bibliographicas :

• A Benignidade, e a Magnanimidade d'EI-Rey Meu Senlior nunca
se manifestarlo mais Podcrozas, do que se fizerào* ver, quando se ser-

virlo de bum iiistrumento tao debil, corno Eu, para consumarem a

Magnifica Obra da Funda<;3o desta illustre Univeisidade.

Ella tiuha feito, jà ha mais de vinte e dous anno*, bum dos Pri-

tueiros dous Grande», e continuos Objectos daquetla Paternat, e Au-
gusta Providencia; o que foi necessario prodigar, e debellar com as

forcas do seu Polente Braco lantos monslros Domesticos, e tanlos Ini-

m^os Exlranhos, anles de poder chegar a mela da sua Gloriozissiaia

•E Ella constiluirà agora hum dos maiores, e mais dignos moti-
vos, com que no Regio Espirilo de Sua Magestade se pode fazer com-
pleta a snti>fac3o, que lem dos seus Fieis Vassallos: Vendo autentica-

mente justilicado pela Contas da Minlia llonroza Commiss.lo, que neste

Lou\avel Corpo Arademico se bavi«1o jà principiado a fundar os bons,

e depurados Estudos dcsde a Promulgacelo das Sacrosantas Le) s que
dissiparlo as trevas, com que os Inimigos da Luz tinhao insupèravel-

mente coberto os Felices Engenhos Portuguez^s.

•Este fiet Testemunbo, de que eia Coimbra achei muito, que lou-

var, nada que advirtir, serà na Alta Mente de Sua Magestade Imma se-

gura Caucao das beni fundadas Esperaitfas, que hàde conceber dos

Progresso* Literarios de buns dignos Academicos, que de tal sorte pre-

vemrao as Novas Leys dos Estatutos, com o forvor, e aproveitamento
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dos seus l»em logrados Estudos; depois de se achareui soccorridos

desde a Eminencia do Throno com as Sabias DireccOens, e com os Re-

gulares Melhodos, que em Portugal jaziSo sepultados debaixo das mi

nas de mais de dous Seculos de funestissimos estragos.

«No meu Particular tenho por - rio, que os successo» h.1o de cor-

responder em ludo a Expeclacào IWp ia Esla plauzivel certezahéa

que so me pode suavizar de algum modo o justo sentimento, eom que

a urgcncia das Minhas Obrigaroens na Córte, faz indispensavel que tu

me despeca d'està Preclara Academia : Augurando-lhe Felicidades

iguaes aos Consumados Adiantarnenlos Literarios; com que tenho pre-

visto que tulde resuscitar em loda a sua .interior Integridade o Esplen-

dor da lgreja Lusitana, a Gloria da Corda d'EI-Rey meu Senhor, e a

Fama dos mais assignalados Varoens, que com as sùas Memorias hoci-

rat io os Faslos Portuguezes.

Coni estes hustissimos fins deu o dito Senhor à Universidade o

Digno Prelado, que alhé ao prezente a governou corno Reytor com tio

feliz successo; e que do dia da minha partida em diante a hàde dirigir

corno Reformador:
• Confiando juslamente das suas beni cultivadas Letras, e das «ua>

cxemplaies Virtudes, que nio só conservar* coni a sua perspicaz At-

tencào a exacta observancia dos Sabios Estalutos, de cuia execurio

fica encanvgado ; mas tambem oue ao mesmo tempo a hàde illuminar

com as suas Direcroens; a hàde edificar com a sua consumada Pro

dencia ; e a bade animar coni as suas Fructuozas Applicacoens a tudo,

o que for do maior adiantamento, e da maior Honra de todas as Faeul-

dades Academicas.

Marquez de (Pombal».

2&'l. Farpas (As). Lisboa, 1882. N.° I da 4.' serie. Trata do centenario poni-

balino de pag. 44 a 96, trazendo no firn a assignatura de Ramalho OrligSo.

284. Gnleria repnblicana. Homenagem ao grande estadista Marquez de Poro

bai no seu primeiro centenario 8 de maio de 1882. Lisboa. Fol. peq. de 4 pag

impressas com tinta vermelha com guarnicóes de vinhelas de cór verde. No centro

da priineira pagina o busto do Marquez em photographia, copia de retrato

antigo.

Os artigos silo assignados: Alexandre da Concedilo, Roberto Valenca (poe-

sia), Costa Goodolphim. Ricardo Cardoso (poesia), Theophilo Braga, Silva Grafa,

Maria Luisa Caldas, e Silvio.

285. Heroismo da joven e illustre tenhova portuqueza D. Izabel Julianade

Sonia, visavó da actual Dugueza de Palmella e dos Marquezes de Monfalim e de

Cezimbra ou o Marquez e Marqueza de Pombal humilhados, confundidos, venci-

dos. Puhlicacào de dois manuscriptos e observacóes sobre os mesmos pelo padre

José de Sousa Amado. Lisboa. Tvp. universal dé Thomàs Quintino Antunes, ini-

pressor da Casa Real, rua dos Calafates. HO. 1882. 8.» pag. de 32 pag.
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0 processo a que se refere o auctor nesle folheto lambem vem cilado noutro
opuscuio, impresso nessa epoca : Processo* celebres do Marquez de Pombal.

286. Historia da Unirersidade de Coimbra nas suas rehcòes coiti a instrttcrùo

publica portugufza por Theophilo Braga, socio effectivo da Acadeinia Beai das

Sciencias. Lisboa. Por ordem e na typographia da Academia real das sciencias.

1892-1902. 8° gr. 4 tomos. Tein a dedicatoria: Eni commemoracùo do VI cente-

nario da fundacùo da Universidade de Coimbra.

0 tomo ni, de 771 pag., que comprehende os nnnos 1700-1800, isto é, o

periodo pombaliuo, trata coni minudencia da reorganizacao da Universidade de
(Coimbra, com grande copia de documentos, nos quaes prova à evidencia os es-

forcos e a energia que o iMarquez de Pombal desenvoiveu para conseguir essa

refonna com o auxiho de D. Francisco de Letnos, bispo reitor-reformador, que
foi por sem duvida o braco direito do poderoso ministro nesse lapso da sua

adminislracilo.

0 auctor mìo poupa as citacóes para demonslrar o valor dessa reorganisa-

cào nos estudos superioies, a que dà bastante realce, mas tnmbem nAo evita as

referencias conlrarias ao estadista, e tanto que recorre a correspondencia inedita

do lente dr. Antonio Ribeiro dos Santo* para deixar nas paginas de notavel eru-

dito da sua Historia, urna nota desagradavel dos trabaltios divulgados do Mar-

quei de Pombal.
Na mesma obra o dr. Theophilo Braga transcreve, coni critica, parte do im-

portante relatorio do dr. Francisco de Lemos, àcerca do estado da Universidade

de Coimbra, que saiu na integra nas Memorias da Academia, corno jà regislei.

•

287. Historia de Portugal, resumida e organizada para ufo do povo e das

escolas, por Candido de Figueiredo. 3- # edicào. Lisboa. 1888. 8.° de 127 pag.

É uni li\ro muito bem redigido para o Um a que se destinava, simples,

darò e me t nodico. em perfeita harmonia com o que se exigia nos programma*
officiaes. Nas uag. 69, 77, 79 a 81, 88 a 90. menciona as providcncias que gran-

gearam ao celebre primeiro minisi ro de D. José I a fama de que lem gozado e a

gloria para a naca» que jubtamente conquistou. Na pag. 77 lé se, por exemplo :

• A ad minisiradilo do Marquez de Pombal tornou fecundo o rei-

nado de D. José por algumas medidas que o grande ministro promul-

gou, e pelas reformas e melhoramcntos que promoveu. . .»

Na pag. 89, encarecendo a reforma da Universidade de Coimbra, acrescen-

tando-lhe os estudos, diz (pag. 90) :

•As vislas reformadoras do Marquez de Pombal nao se dirigiram

sò para o ensino superior. mas tambem para o ensino secundario e pri-

mario : crearam-se em ditTerentes terras das provincias escolas de lin-

guas e humanidades, confiando-se aos leigos o ensino, que até ahi era

quasi um privilegio do clero.

•Estes esforcos do Marquez de Pombal, em favor da instruccio

publica, despertaram muitos espiritos para o estudo.

.

288. Historia do reinado de D. José, por Simao José da Luz Soriano. Lis-

boa. 8.° gr. 2 tomos.
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189. Histona politica e militar de Portugal, por José Maiia Latino G*lbo.

Lisboa.

Ha nesla obra do eminente professor e academico muilas referencias à nì-

ministraca» do Marquez de Pombal.

290. Homenagem a memoria do Marquez àe Pombal Aos promotore!» do tft-

tenario do marquez de Pombal em Pernambuco. Recifr. Typ. Central. I
*

14 pag. Poemeto, assignado : Francisco Ignseio Ferreir*.

Neste concorso em qne a Verdade esplende,

E a bistorta do que fai limpido espaltia

Ao ffitmdo, a loz vivaz;

Nào é de mais a voz, que se desnrcnde,

Nem o braco do artista, aue traoalha

Nas conquista? da paz !

Tambem fraco e cansado na jornada

Temi cbepar a tempo ao meu destino,

Moigo ramo trazer. ..

Alfim cbeguei aMeca— a desejada,

Trouxe o aue pude; inalilo peregrino,

Cumpri o meu dewr ! . .

.

294. Homenagem ao Marquez de Pombal, o reformador dos estados, o »Ni

dor da escravidflo, o reedificador de Lisboa, etc. Poesia dedicada aos estodant*

forttiguezes por occasiso do centenario. Lisboa. Typ. largo dos Inglezinhos, ti.

1882. 4.° peq de 8 pag.

Houve segunda cdicSo egual à primeira.

292. Homenagem ao Mnrqvet de Pombal. Poesia dedicada aos estudante>

porluguezes. Lisboa, 1882. 8.°

293. Homenagem ao Marquez de Pombal, por Alberto de Vagalnites. 1782-

1882 Valenca. Typ. commercial. 1882. 8.° pea. de 16 pa<z

Poesia que o auetor recitou no theatro Valenciano no sarau litterario-mu-

sical de 8 de maio de 1882.

2H. Homenagem ao Marquez de Pombal, por José Cameiro de Mello e Jose

Teixeira Guimarfiès. Lisboa. 1882.

Gontém a biograpliia do Marquez, o seo elogio e fliversas poesias public*

das quando Ine <ieram a demissflo.

295. Homenagem a memoria do Marquez de Pombal, por occasiSo do seu cen-

tenario em 8 de maio de 1882, por J. A. Silva. Torres Nova*. Typ. de J.G. de

E araba :

Faria. 1882. 8.» de 20 pag.
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296. f/or« (A) da festa, por Teixeira de Carvalho. Poemeto com urna carta

prologo do dr. Jo.'é SimÓes Dias. Porto. Typ. nacional, rua de Santa Theresa, 18.

18818 - de I9pag.

197. Hymno dos estudanles de Ksboa (para ser execntado nas festas do cen-

tenario), pelo aeademico Antonio de Mello Fcrnandes de Almeida. Lisboa, 1882.

298. Inaiiouragùo do congresso academico. Programma. Lisboa. Imprensa Na-
cional, 1882. Urna jngina em 4. 8, com -a data de 8 de abril.

Esle congresso devia remi ir no dia 7 de maio para tratar da fundacao da
«•Federalo academici portugueza» e da «reforma da instruccào primaria, seeun-

dana e superior».

299. ìnglalerra (A), Portugnl e fuas colonia*. Dedicado à commissà'o execu-

tivi- do centenario do Marquez de Pombal, por José de Arrraga. Lisboa. Typ. do
commercio, rna Nova dos Martyres, 46. 1886. 8.° de 331 pag., alem das do indice

•e errata», innumeradas.

300. Institnto (0). 1! e 12 da serie. Voi. xxrx. Maio ejunhode 1882.

Ootmhfa, impr. da Universidade. Pasciculo espeeial dedicado ao centenario de

Pombal. Pag. 522 a 620. Con» o retrato do Marqnez de Pombal e a gravura da
roedalha commemorativa da Lniversidade.

301. Inre&tigacóes da verdade etema. Opuseulo dedicado ao rev.m0 sr. prior

da parochial egreja de Santa Jusfa da cidade de Lisboa, com urna carta pream-

bolar ao ex."0
sr. conselheiro Saldanha Marinilo, por José Maia. 2." edicao. Em

homenagem ao centenario pombalino. Lisboa, fyp. casa minerva, papelaria, rua

Nova da Palma. 138. 1882. 8.*» de 84 pag.

0 auctor declora, na introdoccà"o deste opu^culo, q,ue em tempo mandara im-
primir a edicào no Rio de Janeiro, depois de ouvir um discurso do afamado
jui imperito Saldanha Marinho.

302. JesmUt (0), pelo padre ###. Deposito, empresa do «Recreio musical»,

Rua do Poco dos Negros, 48. S. d. (mas no firn Iraz a data, junho de 1882).

S.°gr de 16 pa<?.

fi urna defensa da ordem dos jesuilas, combatendo o inopportuno centenario

do Marauez de Pombal e estygmatisando os que o louvam dentro da moderna
sociedade, cujos tracos que apresenta corno condemnaveis esboca para exaltar as

qoalidaderdos qoe nlo podem acceitar taes glorifieacoes.
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.103. Lisboa moderna. (Pori Zacliarias d'Afa. Lisboa, 1906. 8.° de 52o pa^.

Neste livro, leeenlemenle publicado, ein (jue o auclor póz ao servici» de urna

propaganda sensata em prol da sua patria, o seu bom talento, o seu animo Tini

e dWassonibrado, a sua cultura iiitelleclual depurada, o seu fogo brilhante de

patriota, laiiibem nio deixou de prestar, em bora siticelo, muito con\icto, o pretto

uevido ao esladista eminente, gloria de Porlugal. Num dos lulgurantes quadro*

deste livro, o auctor, incitando ao resurgimenlo de pratica* e usosem que o povo

de Lisboa accordasse da letbargia c do indifferentismo em quo mal vegeta, diz

(pag. 522) :

«No seculo xviii, o grande Marquez— granile patriola na inicia-

tiva das suas creaccVs e na audacia e grandeza das suas reformas— fez

a primeira exposifao industriai portugueza; nós, que tanto no* orgu

lhamos com este nome illustre, sigamos-lbe tambem nislo as gloriosa*

pttgadas, fundaudo estas Fcstat annuaes de Lisboa, que serao— se con-

seguirnios realisà las, urna exposicao permanente da vida nacional!»

304. Velha Lisboa {A\. Memorias de um bairro.— Sob este titillo inseriu a

revista illustrada 0 arridente, por vezes citada neste Dice, a pag. 151, do n." 1 :057

do 3.° anno (10 de julho 1907), um interessante e erudito arugo do sr. G. de

Mattos Sequeira, o qua! no capitulo ix se refere a adminislracao do Marquez de

Poni bai nas « pocas mais agitadas e commoventes do seu tempo, o terremoto de

1755, a abolirlo da Companbia de Jesus, e a expulsao dos filiados nella e o

sequestro dos "seus bens, aclos energicos que desembaraearam o governo do illus-

tre ministro de maiores diffìculdades.

Bom sera ler esle escriptor e ajuntar o seu paiecer aos que ficam indicados

e registados. Transcreverei, pois, as seguintes linbas do capitulo citado:

«Pouco mais de tres annos depois do terremoto, no dia 3 de se-

lembro de 1759, foi abolida a Companhia de Jesus, todos os padres re-

gulares expulsos do reino e confiscados os seus bens.

«Algumas diffìculdades que a Compatitila puzera a* politica ener-

gica do Marquez de Pombal foram o motivo desse golpe de morte. 0
pretexlo foi a tentativa de embaraco ao tratado do commercio, nave-

pardo e limiles das conquistas entre Porlugal e a Hollanda, que se ti-

tilla realisado em 10 de Janeiro de 1750. D'ahi cotnecàra a lucta. A este

primeiro combate, porém, soubera resislir a Companbia, ainda que

temporariamenle.

»0 attenlado conlra a vida de D. José veiu reforcar o prelexto,

a pesar do vivido prolesto de iunocencia que, diga-se de passageni, era

justilicadissimo. Desoito dias depois de descoberla a eonspiracao, forali»

excluidos do paco os jesuitas confessores. Està medida de Pombal foi

santamente tomada. A lacava os assim no ponto mais vulneiavel e de

onde podiam vir maiores difGculdades aos seus designios politicos. D'a-

qui por diante os golpes torna ram -se successivo» e cada vez mais ter-

riveis.

•Os relevantes servicos que os padres da Companhia prestaram

nas terras de além-mar, jà enlre o fragor das batalbas, jà, nuraa missio
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mais pacifica, construindo babitacòes para os colonos, edificando esco-

las e egreja* para educarlo e cateqwse do gentio, pregando o beni, a

obediencia, o amor da patria, o respeito à relipiào, nào podem s«?-lo

todus os defeilos e todos os erros commeltidos quando, mais tarde, in-

tromettendo-se no commercio e na politica, lornaram tantas vezes di-

fficil e peritosa a diroccio dos nepocios do estado.

«É preciso sor imparcial; nào dizcr sempre mal, nem applaudir

sempre. Para condemnar ou louvar os actos de urna personagem ou de

urna i list itu idio nào basti analysar um sò d'eiles e calcular os outros

por esse— dóenca critica de que eiilermam muitos dos nossos historia-

tlores. Do Marquez de l'ombil, por rxemplo, lem-se dito ridiculas ma-
ravilhas e miseraveis caiumnias. Todos os livros que se occupam dessa

notavel individualidade, syslematicamenle o louvam at< ; o exagero, ou
o depreciam ferozmente, e entretanto o Marquez, visto à luz do seu

tempo, analysado dentro dos seus proce$sos politicos e das suas in •

tencdes, lem tanto que dar ao diabo conio de olTerecer a Deus. Do fe-

liz equilibrio das boas e mas qualidades que o ornavam, que resultou

a sua preponderancia, a sua influencia, e a decisiva efficacia dos seus

processos dictatoriaes.

«Um estudo imparcial sobre o famoso dictador ainda nào vi e era

isso que era preciso fazer-se. . .»

IVI

305. Marquez (0) de Pombal e a espulsilo dos jesuitas. (Por) Leite Bastos

Lisboa. Tyn. da Rmpresa seróea romantico.», rua da Gnu de Pau, 46. S. d.

(mas é i88s). 8." de 32 pag.— Na capa traz, em gravura, o busto do Marquez.

308. Marquez (0) de Pombal e a liberdade de etitino. — Na Evolucào, pe-

riodico de Coimbra, em o n.° de 8 de maio de 1882.

307. Maranez (0) de Pombal, modesto* reparos ao livro do sr. Camillo Cas-

tello Branco Per/il do mtrquez de Pombal, edicào Clavel. Por A. D. Pinheiro.

Aveiro, 1882. 8."

Veja adeanle a obra citada Perfil, et e.

308. Marquez (0) de Pombal.—Estudo inserto a pag. Ili da 2." parte do
livro :

O marquez de Pombal. Obra commemoratila do centenario da sua morte,

mandada publicar pelo Club de regatas guanabarense do Rio de Janeiro. Lisboa,

imp. nacional, 1885.

309. Marquez {()) di Pombal. Obra commemorativa do centenario da sua

morte, mandada publicar pelo Club de regatas guanbarense do Rio de Janeiro.

Lisboa, imp. nacional, 1882.

Na segunda parte deste livro e*ta incluido o esludo do dr. Manuel Emyg-
dio Garcia, cuja edicào posthuma de 1903, mas que foi amtunciado em 1900.

registo aqui

310. Marquez {()) de Pombal. Poesia. (Por) Joaquim dos Anjos. (Armas
reaes.) 1882. Lallement Fivres, typ. Lisboa. Fornecedores da casa de Braganca,

TOMO SU (Suffl.) il
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rua do Tbesouro Vellio, 6. 8.° de ik pag. Coro o busto do Marquex, em gravun,

depois do rosto.

Cometa :

Desperla em Portugal o nobre entusiasmo
Que mo3lrou attivamente a vida da nayào

;

E acaba :

. . .0 peito do paiz

Agora vae mostrar, em festa fraterna I,

Que nào se apagarà do livro das naeóes
Un» nome refulgente, o nome: -PortugaJN

311. Marquex (0) de Pombal cem annoi depou da sua morte. Consideraci
a respeito do seu primeiro centenario, por Francisco de Azeredo Teixeira de

Aguilar, cond<ì de Samodàes. Livraha religiosa e scientifica de J. J. de Mesquita

Pimentel, editor. Uua de ì). Pedro, 53. Porto, moccclxxxii. 8.°

No proemio o auctor declara-se francamente ad vergario do centenario do ce-

lebre ministro e dà perfeita ideia do espirito que o dominoli ao escrever est?

livro nas seguintes palavras :

«0 marqnez de Pombal é utn vulto liistorico, cuja magnitude nin-

guem contesta. 0 seu procedimento durante urna longa e laboriosa ad-

ministralo demandarà obra de grande folego para ser apreciada recla

e imparcialmente.

«Nào devia julgar-se pelas ideias moderna», nem consoante as for-

mulas a que boje Alamos babituados. Era mister tran>portar-nos ao

seu tpmpo e reconhecer os seu* abusos lào somente naquillo eui que.

em harmonia com as ideias nessa epota recebidas, elle podi » terse ex-

cedido.

«Nào sou adverso à sua memoria, mas francamente confesso que

ella me nào é sympatbiea; nem pode sé-\o a quem està pienamente

convencido da vèrdade da religiào christà, julga dever acalar as iosti-

tuifòes da egreja calholica e escutar attentamente as decisòes da

Pontifice romano; e ao mesmo tempo professa inteira estima pelos

principios liberaes, mas estes puros, isentos de sophisma, rigorosa-

mente cumpridos, e nào corno elles leem sido praticados entre nò*

desde que se suppoe que elles regem o governo do estado.

«Fui educado ouvindo elogiar sempre a administracào do Marquei

de Pombal ; e principalmente aquelles actos que hoje determinare as fes-

tas do centenario. Guvi-o considerar sempre um percursor do system»

conslilucional, empregando para isto os expedientes do mais tenebroso

despotismo. A reflex 5o me fez ver neste homem tanto o percursor da$

id*»ias liberaes corno o prodomo do governo tyrannico, se porvenlora

governos desta ordem pudessem ser duradouros.

•Seria muilo dittici I prescrutar por entre as suas medidas qual

seria o seu pensamento predominante. Nào parece até que elle existisse

assentado, e antes afigura-se que as suas deliberacOes eram sempre

dictadas pela paixào. desde que previa ou encontrava resistencia.

•0 seu espirito era sereno so quando nào deparava adversano»
nem contrariedades. Entào julpava com acerto e por esses actos mere-

ceria a commemnracào, que se Ihe prepara. Infelizmenle o que vae ap-

parecer com toda a evidencia sào os actos mais censuraveis da sua

administracào e que mais deviam conturbar a sua conscienria.

.
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No primeiro capitolo Irata dos cenlenarios e faz o parallelo entre o do egre-

gio poeta Camfles e o que se preparava para o Marquez de Poinbal e diz que o
primeiro conglobava, seni discrepanza, os voto* unanimes de loda a nac4o e de
todos os partidos ; mas coin o segando mio podia succeder outro tanto porque a

concordanza nao podia existir onde fallava a unanimidade dos suffragio*, e

quando se vé que nelle pre onderà um espirito de partido.

Està obra lem ix capitulos, no ultimo dos quaes e ao fimlar a sua ex posi-

lo historiea, na orientacSo critica j.1 conhecida, o illustre auctor conciue com
um perfil do Marquez de Poinbal e com a affirmacao de que, no seu modo de
pensar, o centenario era urna affronta a memoria daqnelle estadista.

312. Marquez (O) de Rombai e ojesuitismo. Conferenza apresentada no sa-

lio do Monte-pio Rgitaniensc por occasi&o do primeiro centenario do grande es-

tadista no dia 8 de maio de 1882 por José de Castro. Coimbra. lmp. Academica»
1884. 8.* gr. de 45 pag., aléna de 1 de erratas.

0 auctor dedicou este traballio, bastante erudito, a Alexandre da Con-
ceicln, que, no fini (pag. 43 a 45), ein duas paiavrà* , agradece a dedicatoria e

da o parabem ao auctor «pela seguranca do aeu saber e pelo vigor das sua»
cooviecoe* democratica**.

313. Marquez (0) de Pombal e a setta negra, por Cesar da Silva. Lisboa

Typ. Popolar, rua dos Mouros, 41. 1882. 8.° de 31 pag.

Na capa lem o busto do Marquez de Poinbal, em gravura.

314. Marquez (0) de Pombal e Ramalho Ortìgào, resposta aos sejs oilo

castello* de nuvens, por José Palmella. Rio de Janeiro, 1882. 8." de 55 pag.

Kamalho Ortigào respondeu a este folheto, corno deixei notado em outro lo-

gar do tomo presente, na Gazeta de notieias, do -Bio de Janeiro, de 4 de outubro
1882.

315. Marquez (0) de Pombal, per/il biographico, por Augusto Cardoso. Lis-

boa, 1882. 8.* de 47 pag.

É urna publiea^ao em que, principalmente, sobresaem os aclos dignos de
elogio do biographado, que tanlos odios despertou e conserva.

316. Marquez (0) de Pomhal. Homenagem offerecida ao eminente estadisla

pela juventude liberal setubalense. Iniciador e editor responsavel, J. A. Arócha
Junior. Setubal, 8 de nnio. Anno de 1882. Numero unico. — Fol. de 4 pag

No firn : Typ. Grillo. Rua de S. Dento, 34
Collaboralo de Raul David, Manuel Guedes Coelho, Romito Libanio da

SiWa, Joaquim Rocba, Leonardo Duarte Junior, Mauricio de Fonseca.

317. Marquez (0) de Pombnl e a sua epoca. Apreciafu') justa e impaniai
do grande estadista. Lisboa, 1882. 8 °

318. Marquez (0| de Pombal d luz da philosophia. p )r Angelina Vidal.

Lisboa. 1882. h
Eni verso e traz dedicatoria a Camillo (fastello Branco.

319. Marquez (0) de Pomhal e a sua epoca. Conferenza de Rosendo Car-
valheira feita na Sociedade li Itera ri a Alexandre Herculano, de.licada aos promo-
tores do centenario de Sebastiao José de Carvalbo e Mello, em 8 de abril de
1881 Editora, empresa do Recreio Musical, 46, ma do Poco dos Negros,48.
Lisboa. 4 ° de 14 pag.
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320. Marquez (0) de Pomìtal. Discusso de Trindade Coelho pronunciado

no cornicio antijemitico no theatro Academico de Coimbra no dia 7 de mai<>

1881 Coimbra. Imp. Commercial, 1882. 8." de li pag.

321. Marquez (0) de Pombal. Lance de olhos sobre a sua sciencia. politici

e adininistrayio ; ideias liberaes que o dominavam ; plano e primeiras tenlativas

democraticas
;
pelo dr. Emygdio Garcia, anligo lente da faculdadc do direitod^

Universidade e vogai do conselho superior de instrucrao publica. Edicào acotu-

panliada de difTerentes subsidios para a biographia do auclor e adornada com

uni bello retrato do mesmo. 190ò\ Officina typographica rua Lux Soriano, 19.

Lisboa. 8.° de 80 paginas e urna lira addicion.nl coni erralas esseueìaes.

Tem ailvertencia do editor e prefacio assignado : Antonio Zeferin* Candido

com data de 31 de maio de 1905. 0 lexto, de bastante relevo e valor, vae de

pag. 7 a 49. Seguem-se, de pag. 51 a HO, os Sub*idio$ para urna biographia do

dr. Manuel Emygdio Garda, que falleceu a 13 de outubro 190i.

Està edicao é poslhuma. A primeira edicao saira eai 1869 e depois este

trabalho entrou mima parte da obra commemorativa do centenario pooibalino

inandada imprimir em Lisboa por conta do «Club de regatas guanabarense», no

Rio de Janeiro, em 1882. 0 dr. Emvgdio Garcia lem o seu nome em extenw

artigo neste Dice., tomo xvi, de pag. 179 a 183.

322. Manjuez (U) de Pombal, pelo dr. Bernardino Macbado. Coimbra. Edi*

tor Franca Amado. 1905. 8.°— No seu.livro A unicertidade de Coimbra, pag. 6

a 33. Tem duas dedicatorias ; urna «À mocidade academica», e outra «Aosr.

I). Antonio da Costa*. Poi discurso proferido no Insti luto de Coimbra em 1882.

Nelle se li? (pag. 19) :

«Com ella (a Universidade), que na maioria se recrutava do povo

e ia sagrar essa origem n'um estado mais nobrc do que a propria no-

breza, procurou Pombal dirigir para as feeundas competencias civili-

zadoras nobreza e povo.

«0 problema traduzia-se na equacSo : fazer com que ningueai dt?i«

xasse de trabalhar e com que o trabalho de cada um rendesse. E tinha

urna unica raiz racional : instruir».

Na pag. 31 :

«... o Marquez de Pombal praparou-nos a soberania da razA>

para chegarmos a alcanear a soberania nacional, deu-nos urna nova

Sagres para que outra vez nos rcpontasse o Oriente. Foi o descendente

directo do infante 1). Henrique, corno elle sabioe impossivel. Prodigio-

sos ambos ! 0 infante legou-nos a honra do passado : Pombal a espe-

ranca do porvir.

E ha portuguezes que n5o teem olhos para Ihe reconhecer a d«-

compassada eslatura f . . . •

E na pag. 32 :

«. . .o Marquez de Pombal, enorme em lodo o tempo e em qua!-

qoer paiz, foi um estadista singular para a nossa terra e sobretudo en-

(2o para a sua epoca, epoca cm que às suas poderosissima* mio* o>

caracteres jà de per si, pelo amolleci mento. n)al resistiaro, epoca em
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que elle necessilou importar para a sua obra alò està alavanca, o bo-

niem.
«... Tirem-se as eonsequencias a essa obra, e a nossa grandeza

evidenciarà a todos os olhos a do estadista que a concebeu.»

323. Marquez (0) de Pombal, por Zpphyrino Brandffo. Lisboa. (906. 8.»

0 auctor, uà advertencii preliminar, justilìca o apparecimento deste seu tra»

baldo para honrar a memoria do Marquez de Pombal e defendé-lo de apreciacfles

deprim'iites quanto ao respeito que elle consagrava a religtóo do estado e termina

coin eslas palavras :

«Muitos dos tncus contemporaneo* julgaru quo o Marquez de Pom-
bal foi um impio e eu Udo quero contribuir para que passe na (radico
popular, ou fìque regislado uà historia do meu paiz, oste falso juizo a

respeito de um dos porluguezes mais illustre?, e que mais assignalados

servicos prestou a sua e minila querida patria. Tal e a razao da presente

Memoria, que se nà"o publica para agradar nem a guelfo* nem a gibelinos,

mas tao so para justo desaggravo da verdade olTendida-.

Na «chronica litteraria» do Diario de Noticia* de 13 de janeiro de 1900.

assignada Cedef (pseudonimo de Candido de Figueiredo, redactor da inesma po-

pular foiba), se faz apreria^ilo mui lisonjeira do novo traballio de Zephynno
Brandào, que nelle destroe «as aoeusaróes de impiedade que pesam sobre à me-
moria do extraordinario estadista ».

Marquez (0) de Pombal ou vinte e um anuos da sua administracào.

Drama historico em 4 actos e 8 nuadros, premiado pelo conservatorio de Lisboa

e rep»esenta«lrt no theatro norma! da Rua dos Condes em novembro de 1840.

É o n • 5 de 0 dramaturgo portuguez ou collecciio de drama* originaes por-

luguezes. Lisboa, typ. da Viuva Coetno óc C.*, 1S41 8 ° de 143 pag.

355. Marquez (0) de Pombal. Exame critico e h istoria critica da sua admi-
nittrorùo, por Dom Miguel Sotto Mavor. Porto, livraria edilora Victorino da
Motta & Cotnmandita (Successore* de Viuva Jacinto Silva), rua do Almada, 134,

136. 1906. 8.° gr. de xxx-6ìl pag. Com o retrato e facsimile da assignalura do
auctor.— No Irontispicio lem a data de 1905, quo é a do cornerò da im-
presso.

A numerario deste livro, desde a pag. 1 do lexlo, é seguida e por isso

nella entram as paginas dos appendices coni quatro documeutos, das erratas e

do indice, que vae de pag. 617 a 621, nas quaes se registarn os xxxii canitulos

que se comprehendem no volume. Queria transcrever o indice, pois desde logo

se conheceria a disposicào deste traballio do *r. D. Miguel Sotlo Mayor, mas
prefiro copiar aqui, em pritneiro logar, a introduccao Ao leitor, pois nella seu
illustre auctor revela o seu intuito nos estudos que emprehendeu, coni investi-

galo demorada, para poder apreciar, na orientatilo que seguiu e o dominava,
a vida do celebre ministro de el-rei D. José e a sua administracào, tflo povoada
de faclos e tào discutidos esles que deiam origem às encontradas e mui opjios-

tas analyses que chegararn até nós, mais ou inenos, justamenle, averiguadas ou
destrincadas. U auctor desta obra, recentemente publicada, é em absoluto, po-
de-se dizer, contrario ao Marquez de Pombnl, e accumula a sua critica e as ci-

tacoes de outras obras para que nào tiquem duvidas a esse respeito e para dimi-
nuir às mais insignificantes proporeòes a ligura agigantada do celebre ministro
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A introducciSn é extensa, corre de pag. v a vili, mas 11S0 quero deixar de i

transcrever integralmente para que possa apreciar-se. Alem disso, aqui estlo

bastos elemento* para avolumar os que nelles procuram materia nproveitavel de

huniillincào e rebaixsmento cootra a administrac£o do Marquez e ale rontra to-

rto» que teem passa lo A disforia ?em grave contestarlo. Està nova obra do sr.

D. Miguel Sotto Mayor, em meli humilde juizo, seni nenhuma ideia reservadaou

offensiva, e na serènidade da minila consrtenda de escriplor e de patriota, env

parelha bem, nos seus intuitos e na sua propapnda deprimente da gloria de Se-

bastilo José de Carvalho e Hello, foni a de (Camillo Castello Branco, PerfH do

Parquet de Rombai; e com o do sr. Conde de Samodies, Cent anno* dqtois de «i

morte, cujas opinióes sinceras e bem intcnrionadas me cumpre acalar De amba*

fiz o regislo no devido logar nesta parte do tomo presente dedicada às obra»

referenles ao egregio ministro, em favor e contea.

Leia-se a introdurlo. ^ a seguinte :

lelf«r.— A historia d'el-rei D. José 1 é propriamente i

historia do seu celebre ministro, o Marquez de Pombal. A figura do

monarcha està semi occulta na penumbra d'aquelie hooiem, de qoera

se tem Querido fazer ntn astro de primeira grande**. Nem a propria

escolha de tal ministro perlence a D. José : foi Ihe imposta por od-

trem; e o seu unico merito, na phrase de alguns escriptoies, con*ist?

apenas na tenacidade coni que comervou a seu lado aie à morte o

grande Marquez, honra e gloria do seu reinado.

É assim, pouco mais ou menos, que tem sido avaliado por grande

parte dos nossos historiadores o periodo notavoi em que occopou o

throno portugm-z o sexto rei da dymnastia brigantina. 0 Marquez d?

Pombal symbol iza esse periodo; e foi por isso que puzemos esse nome

por Ululo ao nosso humilde traballio.

0 nosso proposito é pois examinar os factos mais saliente* da ad-

ministrarào do Éamigerado estadista 4 luz severa da critica, conio lioje

os concebem e ezecutam os disto riadorcs modelos, e nào a dubia dari-

dade de elogios sy>tematicos e de contenevo, nem mesmo ao imputo

de um patriotismo desarrazoado e malcabido, que acceita, sem exam*

e com egual veneracao. o verdadeiro e o falso, consoante Ihe foi trans-

mitlido pela voz da imparcialidade e da justica, ou pelo orgào da li-

sonja e do servilismo.

E desde jà diremos que Sebastilo José de Carvalho nao foi, nem

podia ser um d'esses tultos grandiosos e benemerito*, ante os qua« i

historia passa respeitosa, e um povo se curva orgulhoso e reconbe

cido.

Teve elle muilos panegirista* durante o seu governo ; tera ainda

hnje uns admiradores posthuìnos, que Ihe queimam incenso, e Ihe avi-

vam de córcs posticas as feicoes escalavradas pela accio do tempo.

Nada disto pode ser sincero. () povo porluguez nao podia senio abor-

recé-lo; e aborreceu o elTectivamente; porque, sempre lerobrado da

sua «liberdade antiga lusitana»» sempre rugindo entre os ferrosdaei-

cravidào. jimais levanlaria aftares ao despotismo feroz e à tyranim

truculenta, ainda quando tentassem persuadir-lhe que isso linda por

(ini melhorar as condiroes da sua exislencia social.

Elogiavam sim o Marquez de Pombal aquelles sobre quem nio

pesava a sua mio de ferro, antes se ahria em favore* e beneficio*. Elo-

giarli -no os adrptos de urna certa escoia politica, que se lembroo eslo-

lid<inienle de arvorar em paladino da liberdade o homem talrei mais

despotico do decimo oitavo seculo.

Se o Marquez de Pombal praticoli actos dignos de louvor, oque

estamos l*m longe de contestar, estes quasi que ficaram sumidos so
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pelago de erro», de tnrpezas e de crimes que regista a verdadeira h is-

toria da sua administracfio. Ha um deficit espantoso, na sua conta cor*

rente eom a posteridade, dosada dos semcos uteis e das qualidades

apreciaveis, posta* em frente dos abusos, das violencias, das perfidia*

e das rrueldadcs procedidas do seu canicter radicalmente perverso.

Disse-o ià um dos nossos melhorcs escrìptores modernos: »É ninegavel

que o Marquez de Pombal foi um dos bomens mais exlraortlinarios

que tem produzido a nossa patria; mas que nenhum homem virtuoso

quizera alcancar o nome que elle ganhou, com a condirlo de acceitar

as maidicfcs e mysteriosas fombras que pesam sobre varios actos da
sua vida, e por conseguinte sobre a sua memoria.» (Panorama, voi. m
<i839) p. «56).

0 mesmo conceito formava ja àcerca do celebre ministro de

D. José I um magistrado seu contemporaneo. Oucainos tambem as suas

Eilavras: *É incontestavel que o Marquez de Pombal causou incalcu-

veis e gravissimo* prejuizos em honras, vidas e fazendas em milhares

de pessoas por nào se arredar do seu pessimo s) stema ; e pesando-se

em urna balanca os beneficios publicos que resultarmi de algumas das

suas fadigas, e os tnales e prejuizos causados pelo seu systema, pende
a balanca para estes. Bem se comprova està verdade com os factos de*

duzidos em logares deatas memorias, e porelles se vé claramente a diffe-

renza que ha em juJgar das coisas só pela letra d'ellas, ou pelo modo
eflectivo por que eltas se praticam e estaheleeem». Successo* de Portugal,

Memorias politicas e civis, pelo doutor José Pedro Ferras Gramoza).
A justica deste conceito é incontestavel, a nào ser para essa es-

cola immoralissima que, em nome dos interesses politicos, absolve to-

dos os delictos.

Nos tambem fomos do numero d'aquelles que se deixaram fasci-

nar pela aureola biilbanle de que os preconcetto* haviam cingido a

fronte do Marquez de Pombal, em livros, em jornaes, em discursos

academicos, e até em conversasse* particulares. O Marquez havia sido

realmente um grande homem ! Era a nossa conviccào.

Estudando porém mais cuidadosamente os factos do seu governo,

e as consequencias da sua accào politica e administrativa, nos teste-

munhos dos seus contemporaneo*, nos documento*, e até nos seus pro-

prio* escriptos em que tnelhor se revelam as feicóes do seu caracter,

vimos, emum, a falsidade do retrato que delle nos anresentavam, in-

cocciente ou propositadamente aduiterado, com arrebique e postura*

calculada* para regularizar-llie as formas e esonnder-lhe os defeitos.

Deste esludo, afincado e pacientemente proseguido durante alguns
anno*, saiu este livro, que, se Ihe falta o prestigio do nome do auctor,

e o merito de um traballio completo sobre urna das epocas mais inte-

ressantes da nossa hisloria, tem pelo meno* a circumstancia de ter sido

escripto com a mSo na consciencia, igualmente arredada da lisonja e

da calumnia, nàx> aflìrmando nem negando sem provas, nSo sacrificando

a verdade ao espirito de partido, ou a um plano convencional. Nào se

seguiu o systema, commum a muitos do* que modernamente teem
escripto àcerca do Marquez de Pombal, de agrupar intencionalmente os

factos e acfòes realmente louvavcis, deixando quasi na sombra tudo
quanto podia prejudicar a apotheose do heroe, e attenuando- Ihe a ma-
licia por meio de conjecturas va"s, de theorias immoraes, que repu-
gnam à verdade e à imparcialidade.

De resto, estas justiceiras demonstracGes de anligos feliches, corno
a que teniamo* no presente livro, sào hnje frequentes em face dos mo-
dernos processo* da critica historica. Véde-me ao que ficaram reduzi-
dos os vultos legendarios dos heroes da Revolucào franceza, e especial-
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ruenle do grande Napoleào I, depois de retratados ao vivo pela peana

un placave I de H. Taine. O velho Tacilo, descrevendo na sua liiifroagem

incisiva, mas sincera, os crimes e as torpezas dos primeiros cezares, e

mil vezes preferivel a Velleio Palercuio prodigaiizando adulaci** e

louvores a Tiberio e ao ?eu infame valido Sejano.

É que a histona, quando conscienciosamente escripta, flagellando

o crime e a maldade, é na terra a sombra, melhor ainda, o transumpto

da vara da justica eterna de Deus».

326. Marquez (0) de Vomitai, poemeto anti-jesuitico, por Jo3o Maria Fa-

rcirà, com uni prefaeio de D. Angelina Vidal. Lisboa, 1907. 8.°

É em versos alexandrinos o dedicado a memoria do celebre ministro.

327. Marquez de Pombal. (Manuscripto de Nencelli registado no Catalogo

da bibliotheca eborense, pag. 80, onde està o seguinte) :

Panegyricos latino* ao «Marquez de Pombal por José Nencelti — Aulo-

grapho.

328. Marquez de Pombal. — (Nas pag. 522 e 523 do Catalogo dos roanus-

criptos da bibliotheca eborense vinle cartas e avisos para Cenaculo acerca de

diversos assumptos sob as dalas de 1768, 1769, 1772, 1773, 1774, 1775 e 1776.

sendo um destes para que o guarda- mór da Torre do Tombo permittisse que o

dito Cenaculo tirasse ali as copias que Ihe fossem necessaria*).

329. Marquez de Pombal (Cartas de Cenaculo, D. fr. Manuel do Cenacolo

Villas Boas, arcebispo de Evora) Na colleccffo dos manuscriptos descriptos n<>

Catalogo da bibliotheca publica eborense, tomo li, pag. 335, vejo, entre outras.

as qae menciono em seguida e se referem à correspondencia do prelado coni

o Marquez :

a) Duas sem data. Enumerando as boas qualidades do Marquez.
b) Salvalerra de Magos, 26 de Janeiro de 1774. Cumpriinentos pelas melbo-

ras do Marquez.

c) Idem, de 11 de fevereiro de 1776. Sobre desinteliigencias dos profe«sor?>

com o reitor do collegio dos nobres.

d) De 13 de fevereiro de 1776. Sobre a inspeccào da mesa censoria no col-

legio dos Nobres.— Anda adjunta a resposta autographa do Marquez.

e) De 23 de fevereiro de 1776. Parlicipando que linda o 1.° triennio do

presidente da mesa censoria.

f) Oulra da mesma data. Sobre a aula do commercio e a obia Calcnlo nu-

merico.

g) Outra da mesma dala. Hemetlendo duas consultas da mesa relativa ao

collegio dos nobres.

h) De 23 de fevereiro de 1776. Sobre a impressilo de duas bullas de Pio VI.

urna de jubileu e outra doutrinal

i) Outra da mesma data. Pedindo licenca para dar a conhecer as duas bul-

las aos seus diocesanos.

j) Mais duas: urna da mesma data e outra de 30 de marco de 1776, de

simples cumprimentos.
k) De 20 »le abril de 1776. Cumprimenta e pede ao Marquez que decida

àceica da entrarla de fìadcmaker na religiào. Tem a seguinte nota:

• Traz no mesmo papel a resposta nutographa do Marquez, agrade-

cendo os cumprimentos e dizendo ao bispo que nflo se importa com

as vozes in>pulare$ que julgam incoilipetentemenle os actos interno* à

bom servirò. 21 de abril».

I
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l) Lisboa, 14 de iulho de 1770. Sobre estar sanada urna desintelHgencia

enlre dois deputados da mesa ; e pedinilo o beneplacito regio para as bullas de
Benedicto XIV de i de junho de 1/41, Sacramento Paenitentiae, e a de 8 de fe-

vereiro de 1715, Apostoliciae Numeris Parte*.

m) Beja, 25 de setembro de 1788. Pedinilo ao Marquez ponha as suas effi-

cacia* aos pés de sua alteza real.

n) Beja, 17 de maio de 1791. Lamenta nào eslarem jantos, e diz: «E
(pùndo ha separalo sensitiva manda-se passar o espirilo a fazer a córte dos
aroigos, e se a memoria humana nao he para isto principalmente, he enIAo urna
coitada».

o) Urna para o Marquez louvando-o pelos servicos corno presidente do se-

nado da camara (de Lisboa?)

p) Outro para o mesmo sobre os livros duplicados dos jesuitas de Evora,

que o juiz de fora pretendia vender, e particularidades relativas ao collegio dos
nobres.

0 Catalogo cilado traz a nota de que as ultimas cartas acima nAo tinham
data.

330. Marquez de Pombal. (Manuscriptos do egregio latinista e academico
padre Antonio Pereira de Figueiredo, dedicados ao Marquez, registados no Ca-
talogo da bibliotheca eborense, pag. 38:

Elogio* lapidare» latinos, illustrados com notas, em louvor das nac,óes, ao
Marquez de Pombal no seu ministerio. Este registo é acompanhado da seguinle

nota:

«Originaes de Antonio Pereira de Figueiredo, por letra do seu

amanuense José Anastacio da Costa e Sa».

331. Marquez de Pombal. (Manuscripto de Francisco Xavier de Oliveira—

o

«Cavalheiro Oliveira») regislado no Catalogo da bibliotheca eborense, pag. 38,
deste modo :

Elogio hislorico do Marquez de Pombal, por Francisco Xavier de Oliveira.

Foi impresso na Revista luterana, do Porto, n.° 67.-32 folhas em 4 ° gr.

331 Marquez de Pombal. Romance hislorico por Carnpos Junior. Editor,
Joao Romano Torres. Lisboa. S. d. (mas està é a 3.« edicào e comecou a impri-
mir-se em 1906). 8." com estampas.

333. Marquez (Ao) de Pombal. Na festa do seu primeiro centenario. Rio de
Janeiro, 8 de maio de 1882. Soneto por Joaquim Augusto da Cunha Porto.

334. Marquez (Ao) de Pombal. Homenagem do Gremio Moderno. Commis-
s2o de redaccAo: Francisco Augusto da Fonseca Regalla, Carlos Faria, José Ma-
ria Barbosa de MagalhAes. Collahoradores : D. Branca de Carvalho, A. D. Pi-

nbeiro e Silva. A. F. de Araujo e Silva, Agostinho Melicio, Albano Coulinho,
Alexandre da ConceicAo, Antonio Augusto de Araujo e Mello, Bento F. S. do
Ma<Mlhaes, Fernando de Vilhena, F. Homem Christo, Francisco de MagalhAes, J.

A. Marques Gomes, Jayme de MagalhAes Lima, J. C. de Miranda, J. E. de Al-
meida Vilhena, Jo3o Nepomuceno Rebello Valente, Joaquim da C. Cascaes, Joa-
Qtiim de Mello e Freitas, J. S. Franco, Lourenco de Almeida Medeiros, Manuel
de Mello e Freitas, Roberto Alves, H. Vieira, Vicenle de Moura. Aveiro, 8 de
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maio de 1882. 4.* de 28 pag., sendo a* 3 ultimas brancas. Aléru destas mais t

que servem de frontispicio e ante-ro*to coni o busto do Marquez em medalhic.

gravado, impresso com dourado.

Tem capa com a indicalo : Ao Marquez de Pomhal. Homeuagem do Gre-

mio Moderno. Avciro. Imp. Aveirense. Largo da Vera Cruz. 1882. A impreco
da capa é igualmente dourada.

Com a commemorammo ao illustre miniatro de Ei-Rei D. José I quiz Aveiro

associar a homenagem que devia a um nobre cidadào aveirense e grande tribuno.

José E«tev4o Coelno de Magalhaes. A este facto, digno de registo, allude um dot

collaboradores cilados, Marques (ìomes, no artigo intitulado «Justa homenageim.

que remata com està» paiavras :

•Aveiro, o que é e o que vale, deve-o unica e exclustvamenle a

dois grandes homens, dignos um do ouiro, e ambos dignos lambem da

riessa venerammo n da mais graia sympalhia— o Marquez de Pombale

Jo?é EstevAo. A ambos presta Aveiro hoje (8 de maio) justa homena-

gem, commemorando o centenario do primeiro, e por iniciativado

Premio Moderno abre urna exposicao districtal. onde se acha reunido

o mais notavel que da arte antiga se conserva nesta circumseripd

ad ministrati va, e os magni ficos productos da industria que na inesma

circumscripcao se produzem— livro esplendido para estudo e incita-

mento, pois mostra o que fomos no passado e o que podemos e deve-

mos ser no futuro. Ao segundo inicia o monumento que o ha de tornar

lembrado às genetica por vir, lancando a primeira pedra nos cavoucoé

sobre que ha de assentar o marmore e o bronze com que os honradc*

arlistas aveirens»>s procuram pagar urna granfie divida de affeicio ao

seu mais deavelado protector e verdadeiro amigo*.

335. Memoirs of the Marquis of Pombaì. John Smith. 18i3. Trad. em I87i

Camillo Castello Branco tratou, em um dos seus aiiigos criticos, desta obra

e nota nella alguns erros historicos e chronologicos, que emenda, em louvor do

governo da rainha D. Maria I, que guerreou o Marquez biographado.

336. Memoria \À) de Sebastiùo Jote de Carvalho e Mello, Marquez de Pom-

baì, fundador da imprensa da Universidade. Provisào de 15 de outubro de 1772.

Quadro em formato grande em papel carilo, impresso a córes, commemorativo

das festas da imprensa da Universidade.

337. Neomenia Tuba Maxima rìanqens ticut olim elauxerunt unisone Prima,

et seconda Tuba Magna Lu&itania Buccinante ad Principe* Universo*. Italici dia-

letto tranciata Rornae. [{ispanica pbrasi translata. Mattiti. Gallico stili exaraio-

Parims. Typis. mandata Ulissis Augustae. Anno mdccux. Apud Haeredez Bonat

Fidei et consocios sumplibus socielati*. 4.° de xviu-93 pag.

So o rosto é em latim. 0 testo è em italiano. De pag. ix a xviii contémuou

carta do Conde «le Oeiras, primeiro ministro. Appareceram duas edicties oo

mesmo anno, 1759. Urna tem 93 paginas numer. e a outra 9i. Os caraeteres tv-

pographicos silo diversos, ernl>ora a impressalo fosse da mesma typographia, se-

gundo os frontispicios.
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338. Oracào gratulatoria pronunctada na cathedral de Castrilo Branco no

dia 0 de junko de 1775, dppois do solemne Te-Deum que nella mandou cantar o

ex."0 e rev."»« sr. D Fr José de Jesus Maria (tetano, bispo d'està diocese, pela

occasiio do* felieissimos annos de sua magestade e da estatua equestre que se

levanlou na capital do reìno, offerecido ao ili.™
0 e ex.mo sr. Marquez de Pombal

por fr. Joaquim Forjas, ereruila augustiniano, professor de Ideologia, socio de

numero da Academia real da historia. Lisboa, na Regia ofB. typ. Anno mdoclxxv.

Cora licenca da real mesa censoria. 4.° de 27 pag.

339. Oratto in laudem llluftrissimi oc Exceìlentiuimi Domino Sebastiani

Josrph Carvalri Meiii, Marehtonis Pombal iensis, Regis Fedelissimi a Sanctuor Con-

silio Status Adrainistrique Primari i, & in Rebus Academiae Conimbricensis sum-
mo eum Imperio ac Potestali Regis Vicarii Ae. &c. Habita in, id. Maii die ipsius

natali Conimbricae in Gymnasio Acailemico a Joseph Monteiro da Rocha, Cano-

nico Leiriensi, & in sòlem Gymnasio Malheseos Professore. Coniinbricae : Ex
Typographia Academico Regia, m.occlxxvi. Cum facullate Regiae Curiae Cen-

sòriae. 4 * gr. de 31 pag.

310. Padre Malagridu {Acerca do). Nota bibliographica. Por Joaquim de
Araujo. Coimbra, Imp. da Universidade,.1877. i.° de 8 pag.— A tiragem annun-
cila fot de 30 exeraplares.

3M. PerfU do Marquez de Pombal, por Camillo Castello Branco. Editores

proprielarios: Clavel & C.*, Porto; L. Couto & C.*, Rio de Janeiro. siDcccLXXxir.

Typ. Occidental, ma da Fabrica, 66. Porto. 8 ° de xvi-316 pag., além de 2 pag.

de adverleneia no firn e I de indice. Com 3 eslampas.
Veja nesta seecào o «Marquez de Pombal, modesto* rrparot», por A. D. Pi-

nheiro, de Aveiro ; e a «Questuo da Sebenta», controversia.

342. Pombal e a egrejo. (Por) A. Pinto da Hocha. Discurso commemorativo
do centenario do grande estadtsU recitado no lyceu nacional de Lisboa no dia

29 de abril de 1882. Lisboa. Typ. da casa de Inglaterra, ma do Ouro, 255. 1882
&• a> 16 pag

É urna apologia do ministro de El-Rei D. José I.

A3 Pr«7o a Pombal, por Carlos de Almeida Braga. 1882.

344 Prisóe* {A*) da Junqueira durante o ministerio do Marquez de Pom-
bal, eicriptas ali mesmo pelo Marquez de Alorna, urna das suas victimas. Publi-
cadas conforme o originai, por José de Sousa Amado, presbylero secular. Se-
gunda edirio. Listoa, typ. Unixereal de Thomas Quintino A ntunes, imressor
da Casa real, rua dos Calafates, 110. 1882. 8.» peq. de 106 pag.
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315. Proce$so$ celebre* do marquez de Pombaì. Facto* curioso* e escandaiiAA

da sua epoca. Documento* historicos inedito». 1782-1882. Por um anonymo. Lis-

boa, typ. Universal de Thomas Quintino Antunes, etc. 4882. 8.° de 93 pag. e l

de indice.

Comtém os seguinles capitulos :

I. 0 Marquez de Pombal.
II. Dados biographicos, servicos, apreciacóes.

III. Processos parliculares e politicos.

IV. Ainda os processos polUicos, supplicio dos Tavoras: tentativas para i

sua rehabilitacSo.

V. A mesa censoria.

VI. 0 centenario.

VII. Notas para urna bibliographia pombalina.

346. Programma da recita de gala dada pelos aiumnos do lyceu do Funchaì

em homenagem & memoria do Marquez de Pombal, a beneficio da escola Infau-

eia Desvalida, no thealro Esperanca.— (Urna pagina em 8.°, avulsa, impressa em

papel de cór, tendo ao centro as armas rcaes.)

347. Programma espectal feito pela commissào dos estudanlex de Lisboa, *

approvado pela commissfio nomeada por decreto de 28 de abril de 1881 Lisbos

Imp. Nacional. Fol. peq. de 4 png.

Acompanha e>te programma a pianta do cortejo civico

348. Protesto da junta directora da Associando catholica de Braga contra

o centenario do Marquez de Pombal. Braga, 1882.

349. Quanlias (As) subxcriptas pam a fundacùo do « Institnlo Marquez de

Pombal» Lisboa, 1886. 8 °—É assignado por Antonio Faustino dos Santos Crespo,

que foi o thesoureiro da commissào pombalina, corno ficou regislado atras em

outro logar.

Tem indica^ (5es interessantes peias circumstancias que se deram para a

coordenaeflo desta especie de reintoiio e qne impedirai!) a orgaiiizafùo do «In>-

titulo». Vem no lini d»*ste folheto urna declaracAo, nos termos legaes (sob a

forma de disposicao testamentaria do mesmo thesoureiro da commissào acade-

mica Augusto Faustino dos Sanlos Crespo, lavrada em as notas do nolano Joa-

quim Barreiros Cardoso em 4 de abril 1884), em quo o dito thesoureiro diz qtF

é responsavel para a fundacùo do «Inslituto* pelas quantias recebidas, que in-

dica, e as quaes depositara na anliga casa Moura Borges & C », em fallencia

350. Questuo da sebenta. — Cotti este titulo forma-se urna collecrào de nove

opusculos da controversia em que entrou Camillo Castello Branco con) o lente

da Ihiiversidade de Coimbra dr. Avelino Cesar Augusto Callisto e o enUo esili-

dante de theologia José Maria Itodrigues (depois lente cathedratico da mesnw

Universidade, reilor do lyceu centrai de Lisboa e vogai do conselho superiord?

inslruccao publica), por causa da referencia, que o illustre romancista julgou que

Ine era enderei.ada e a considerou offensiva, num papel lithographado, licàoexfra-
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(a<la por estudante e a que cm Coimbra se dà a denominatilo de Sebenta; e des&a

JicSo, diz Camillo, so era responsave) o lente, dr. Callisto. EMe declina a res-

poosabilidade, tanto mais que rio extracto feito na aula e passado a lithographia

n3o pode tornar-se responsavcl o lente por essa «cabula legendaria».

rio fundo, as divergencias silo relativa* a ponlos historicos, em cuja eluci-

dalo os polemistas dio inuitas provas da sua crudicào.

Camillo Castello Branco, no seu livro Perftl, apreciando a administracao

pombalina, duvida da «apregoada sabedoria do Marquez de PombaU, cita factos

para corroborar essa aflirmacào ; e louva a isencio de dois escriptores cm emi-

nentes trabalhos àeerca do centenario, corno fìamallio Ortigào nas Farpas e José

Caldas em arligos de um jornal da provincia.

A colleccio destes opusculos està muito bem descripta na obra Comiliana,

por Henrique Marques, de pag. 93 a 95.

351. Re/lexos pombalinos. Poesia. (Por) Magai tiftes Fonseca. Lisboa. Typ.
C. Grillo, rua de S. Bento, 134. 1882. 8.° peq. de 13 pag.

Comeca :

Quando, afanosa e crente a humanidade
Caminha ovante, em busca do futuro

E acaba

:

. . .as paginas da bistorta

La esUo, em lei ras de ouro, a registar

Os feitos do estadista glorioso

Que na morte, ha um sec'lo, tem repouso.

351. Reflexùes de hum Potiuguez sobre o memorial apresentado pelos Padres
Jesuitas à Santidade do Papa Clemente XIII felizmente reinante, expostas emhuma
aria esenta na lingua italiana a hum amigo em Roma, e traduzidas fieimenU na
poriuqueia. Anno de mdcclix. Absque nota. 8.» de 216 pag.

E a versao da que indico adeante.

353. Reformador (O). Poesia commemorativa ao 1.° centenario do grande

^stadista Marquez de Pombal. Por Alfredo Cabrai (Pompeu). Dedicada à illustre

inoridade acaaemica. Lisboa, typ. das «Horas romanticas».

354 Retratos, lithographados, chromo-lithographados, em gravura e em
photographia, appareceram muitos; e tambem bustos em cesso e porcelana.

Hoave fabricas de louca que apresentaram o busto do Marquez de Pombal
pintado, ou estampado a córes, no fundo de pratos, em jarras e outras pecas, e

ainda hoje se encontram à venda.

•l'io. Riflessioni di un Portoghese sopra il memoriale ja-esentalo da PP. Ge-
ttiti alla Santità di PP. Clemente XIII felicemente regnante. Esposte in um lettera
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sfritta ad' un amico di Roma. In Lisbona 1758. Con licenzi de Superiori.

(Sem o nome do impressor) 8* de 191—1 pag

No mesmo anno appareeeu outra edicfio. Lisbonne, 1758. 4 .• de 100 pa?

356. Successo» de Portngal. Memoria* kistoricos, politica* e citi*, em que te

descrevem os mais importante» successo» occorridos em Portugal desde 174!

até ao anno de 180i. bx (rabida lieimente do originai do auetor, o dr. José Pe-

dro Ferràs Grainoza, juiz do crime nesta córte, por Francisco Maria dos Sanili.

Lisboa, typ. do Combro. 38-A (interior do aitligo edificio do Correio perai, 91),

1893. 8° 2 lomos com 306 e 250 pag. Com o rei rato do Marquez de Poni bai.

De pag. 148 a ììii do tomo i ila conta do terremoto de 1/55 e diz que nelle

se bouve o Marquez de Pombal com acerto e credilo (pag. 151) ; e mais adeante

(pag. 154) accresceva :

•Todas as leis, planos, e decrelos que se ordenartfo para a reedi-

ficaeao da cidade, sà"o na verdade hum cnefe de obra, resultando ddles

o maior beneficio publico em lodos os modos, corno bem se deixa ver

em lodo* os monumenlos nublicos de Praras, Huas, Caes, Propriedade»

e na sua structura, passeios, etc, coospiranido ludo para credito, im

mortai, de El-Rci D. Jose I e dos seus Ministro*».

De nag. 251 a 293 veem dezesete carlas altribuidas ao Marquez de Pombal,

em que da conta de seus aetos de administracào justifìcando os e de certo modo
louvando-os 0 auclor desta obra, o dr. Ferràs Gramoza, escreve que essas car-

tai appareeeram ern Lisboa quando jà governava a rainba t). Maria I e que, nlo

obstante trazerem algumas a» datis anteriore* ao tempo ero que foi demittido do

governo, comtudo deviam ler sido escrìptas por lodo o anno 1777, depois do

seu retilo para Pombal.

357. Summario de varia historia. Narralicat, tenda* , biographias, descri-

ycòes de tempio* e monumento*, etc. Por J. Hibeiro Guimaravs. Lisboa. 1872-

1873. 8 »

No tomo ni, de pag. 116 a 120, sob o titulo «Memorias de um grande es-

tadisla; e de pag. 218 a 221, sob o titillo «0 Marquez de Pombal e a inquisì-

cito», refere se a facto* da vida do ministro.

No priineiro trecho, citando os ultimos dias amargurados na villa de Pom-
bal. Ribeiro Guimaraes escreve :

• . . .de ludo o accusaram, até de traidor a patria, elle, ove mais

engrandecera o pai* aos olhos dos estrangeiros ! Imputarain-lbe a en-

trepa da praca de Almeida aos bespanboes, na guerra de 1762. Bem se

defendeu elle desta infamissima accusalo. Cumpre noUr que o Mar-

2uez de Pombal foi solici lo em responder a todas as arguicóes que Ine

z»*ram, e na peticSo de reourso dirigida a reinha, para se rostifirardas

declamacòvs oue se faziam con Ira as suas riquezas, respondeu minueio-

sa mente a lodos os capitulos de accusarlo e especifìcou corno houvera

os bens que possuia. Nenhum outro ministro seguiu mais este exem-

pio...

«Em 1779 passoa o Marquez por um rigorosissimo inquerito. Co-

meeou o interrogatorio em setembro daquelle anno e acabou era ja-
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neiro do ?nuo seguinte. Devia ser bem minucioso. . . 0 Marquez res-

pondeu coni aquella placide/ e alto espirito que posatila. Nào se revol-

tou conlra tanta aspereza ; de tudo fez exacta relaoào, contava elle en-
lào oitenta e um annos de cdad» , e os seus aehaques aggravavam se

de dia para dia, e comtudo às vezes as sessóes do interrogatorio dura-
vam oito horas, demorando se além da meia noite; assim o diz elle

numa carta a seu filho. ...

rr

358. Telai historica$ (Por) Macedo Ripaga (conde de Monsaraz).— I. 0
grande Marquez. II. A lenda do jesuitismo. Coimhra. Livraria centrai de J. Diogo
Pires. editor, largo da Sé Velha, 9. 1882. 8." de 109 pag.

Este poema, composto com sentimento e energia, ó dedicado ao dr. Antonio
Candido Hilieiro da Costa (entóo lente na facutdade de direi lo em exercicio na
Universidade de Coirubra)

359. Trionfo ili) della virtù. Componimento drammatico dedicato all'eccel-

lenza del signore Marchese di Pombal, piimo ministro, segretario di Stato ecc.

ecc. Del Re fedelissimo di Eleonora de K-nseca Pimentel.

Tem urna carta dedicatoria, muito lisorigeira, ao Marquez sob a data de
Napoles, 15 de inarco 1777. Està pec* da illustre poetisa portuguesa, morta
num cadafalso naquella cidade por intrigas politiras, foi publicada em 1899 por
Joaquim de Araujo, em Genova, num folhelo nitidamente impresso, no qual da
inleressantes esclarecimentos, nao só relativos a biograpliia de D. Leonor da
Fonseca Pimentel. mas tambem para rectilìcar inexaelidóes em que tinham in-

torrido escriptores que trataram da vida da tilo dislincta quao desditosa poe-

tisa.

D. Leonor Pimentel era enthusiasta pela energia do Marquez de Pombal
junto de D. José I. Na scena II a composicào dramalica allegorica, que registamos

acima, representa a praca do Commercio, em Lisboa, tendo no centro o busto do
Marquez. que é coroado pela Virtude, urna das figuras que entrain nesla peca,

fìcando vencidas e derrotadas a Intriga e a Inveja.

À sympathica e insinuante figura da talentosa poetica consagra Eduardo de
Noronha no seu livro, narrativa historico-biographica, ultimamente publicado

(1907), Marquez de Naa, interessantissimos e eoinmoventes treclios.

v

Valenza a Pombal. Homenigem da classe academica valenciana. Valenza.
Typ. Commercial. 1882. 8.°

Depois de composta e impressa a lista dos livros acima deparou-se me a

noticia, fidedigna, de que por ordem do rei Carlos III, cunhado d'EI-Rei D. José I,

fora mandada Iraduzir e puhlicar a

Dedueeion cronologica, y analitica en que por la successiva sèrie de cada uno
de los Reynados de la Monarquta Portuguesa, se manifiesta los horrorosos estra-
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<)t)$, qui hizo en Portugal, »/ en lodo» ttu domimos la compania llamada de itm,
etc, etc Eserita por el Dr. José de Seabra da Silva, etc, traducida dei idioma

portugués por el Dr. José Maynio y Ribes, abogado, Madrid, fmp. de Ibarra. 1768.

4.° 3 tomo».

Segunda parece, pela apparilo de numerosos foihetos nessa epoca contras

Companliia de Jesus, o mesmo Carlos III nio se limitara so a mandar fazer a

versSo da obra acima, porém dera orde in para atte se traduzisseai (odos os fo-

ihetos quo, nessa orientalo e por insinualo do Marquezde PombaUamsaitido
dos prelos de Lisboa e de Roma, onde, corno é sabido, Pagliarini, de accordo

coni o ministro portuguez ali, eslabelecera urna typographia dentro do palacele

da legacào portugueza.

No arcbivo nacional da Torre do Tombo exislem numerosos documento?
manuscriptos referentes à epoca pombalina, e ahi se depararflo elemento» de

summa impor.tancia para o mais perfeito estudo e pormenorisacào d'esse fulgu-

rante periodo historico.
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Additamelo à bibliographia pombalina

Quando o illustre bibliophilo sr. Annibal Fernandes Thomas

veio para Lisboa, trouxe e estabeleceu na sua casa parte mui im-

portante da sua bibliotheca, que comprehende, corno se sabe,

muitas preciosidades bibliographicas, entre as quaes urna cottecelo

numerosa de livros e papeis pombalinos. Foi-me logo oflerecido,

amavelmente, pelo seu possuidor, poder examinar esses documen-

tos, nào só dentro da sua bibliotheca, mas nos verbetes, que elle

conserva manuscriptos e Ine servem de guia.

Os numeros, pois, com que posso accrescentar o que ficou

descrìpto nas anteriores paginas, devidos a esse obsequio que

tanto me penhora, sao os seguintes :

180. Vers à son excellence Monsieur le Marma* de Pombal sur son dèpart
de Coimbra, apres la nouvelle fondalion de l'université de celle ville.

—

TraduccSo paraphrastica dos versos de inonsieur Gaubier de Barrai) It ao ili.
010 e

ex.™ senhor Marquez de Pombal. No firn : Na odi. de Antonio Rodrijrues Ga-
Ihardo, impressor da Real mesa censoria, m.dcclxxh. Fol. de 4 folh. ìnnume-
radas.

0 originai francez tem no firn : Coimbra, le 22 octobre 1772. Gaubier de
Barratili, eie.

181. Ao ill.
mo e &r.mò senhor Seba&tiào Joseph de Carvalho e Metto, na occasi5o

era que Sua Mapestade Fidelissima o declarou grande com o Ululo de Conde de
Oeiras. Soneto. S. 1. n. d. Pagina solta.— No fini a assignatura: Do doutor Igna-
ciò Carvalho da Cunha, arcipreste de GuimarSes.

tomo xii (Suppt.) 12
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182. Em acuito de giara* a Xosso Senh»r, pela t*onservacuo da rida du «//.*•

e em. u,° Comle de Ocyras. Sonelo. S. I. n. d. Pagina solla.— Saiu anonymo.

183. Ao illustrissimo e excellentissinw senlmr Marquez de Pombal. intentando

ir a Coimhra para estabelecer a lleforma da l'niversidade. Ode. S. I. n. d. i.° de

H pag.— Saiu anonyma.

184. Eloifuì funebre aa Marquez de Pombal, primeiro deste titulo, Conde de

Oeiras, primeiro ministro de Sua Mageslade Fideiissima o Senhor D. Jose I. de

gloriosa memoria, etc, por Fr. Joaquim de Santa Clara, monge benedicano, na-

turai do Porto, l'orto, 1851. Typ. da praca de Santa Thereza (con» licenzi. 8."

gr. de 16 pag.

Està edicào, de que o sr. Annibal Fernandes Thomas possue uni bom exem-

piar, e que parece ter sido a prinieira que se imprimiu em Portugal com o nome
do auctor, mio veni eitada no tomo iv do Dicaonarin bibliographicu , porque nào

a viu de certo Innocenzo, ao tempo da impressilo desse tomo.

18o. Oracào em accào de gracas pela preservarlo da vida do ili.'
00 e ev**

sr. Marquez d»* Pombal, primeiro ministro de eslado e gabinete de Sua Magestade

Fideiissima, etc. Por José da Silva Freire, conego da Sé" da Bahia e naturai da

tnesma cidade. Lisboa, na regia otlì. typ. Anno, m.dcc.lxxvi. 4." de 16 pag.

186. Parallèle eidre l,> Marqnis de Pumìtal (1138-1777) et le baron Hauf-

tnanu (1853-1&j9), par M. Jules San, avocai. (Brazào da cidade de Paris e do

Marquez de Pombal. gravuras em madeira). Paris, chez Amyot, libr.-ed. 1869.

8.» ile 336 p:tg.

A parte deste livro que trata especialmente do Marquez de Pombal conv

ale pag. 159.
*

187. ().< jesuitas e o Marquez de Pombal. Obra historica e illnstrada. rora-

prehendendo a historia da famosa companhia desde a sua origem. seu desenvol-

vimento pHo mundo. sua installarlo em Portugal, sua propaganda e actos poli-

ticos e sua extinecilo. Traballio de compilarlo pelo dr. Carlos José de Meneze*.

etc. Porto, 1803. 8.° de 2 tonios de 312 e 26"i pag. Coni estampas.

188. fiaijioìinmento che contiene l'Elogio di Sua Excellenzu il Signor Mar-

chese di Pombal, eie. Prime Ministro di S*. M. F.. etc. Tradotto dal Francese in

Italiano, e dedicato a Sua Excellenza il Signor Francesco d'Almada e Mendonca
(sic) Visconte di Villanova de Souto d'EIKev, Alcaide-rnaggior di Palmela. com-

mendatore dell'Ordine di Cristo, del Consiglio di S. M. F., e suo Ministro Pleni-

potenziario presso de S. S. eie. Napoli, m.dcciaxm. 8.° gr. de 63 pag. com guar-

nirlo de liletes typographicos.

Eni frente do roslo o reirato do Marquez de Pombal, gravura em cobre.

tendo no pedestal que serve de base à elipse, emoldurando o busto, urna para-

phrase em italiano de Camoeus Luiziadi. C i, st. 3. (sera o nome do gravador).

Os versos lambem sio gravados imitando cursivo.

Supponilo bastante raro este opusculo.

18^ Carta appenda às Memoria» dt> Marquez de Pombal esci itas poi' hum

neutro! Portuquez. Brusselas. m.dc.c.lxxxv. 4.° de ( folha iunumer., 3 numer. e

mais 1 iunumer. branca.
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Est»» exeruplar, muito raro e talvez unico, pertenceu a Camillo Castello

Branco, que escreveu, de sua nifio, tluas notas, senJo a pruneira a tinla e a se-

gunda a lapis, deste modo :

«Està carta foi impressa no reino em imprensa particular. Briiase-

la$ è urna (icfào. Tem certa verdade esle opusculo. Parece-me ser de
fr. Joaquim de Santa Clara, arcebispo de Evora, o mesmo que prógou
nas exequias do Marquez de PoinbaU

Nos aponlamentos, com que me favoreceu o sr. Anmbal Kernandes Thomas
póz este benemerito bibliophilo a seguinte nota autografia :

• Na nota 1, a pag. 30ì, do seu livro : Perfil do Marquez de Ptm-
bal, l'orto, 1882, diz Camillo: «Na bibliograpbia quo moderiiameiite se

cbama ponihalma ba uni opusculo de extrema raridade, de que so eo-

nheco o exemplar que possuo. Intitola sr Carla appensa as • Memori
do Marquez ile Pombal» estcì'ita por inn net/trai vortatptez. Brusselas.

m.ooc xxxv. Tem seis paginas e so tre* numerala», ('bramente se \A

que e composta em typograp'ih clandestina». O auctor nao reparou

beni no numero das foiliis, que è o que indicamo*. Vem a ter IO enfio

6 pagina?, porque as 3 numerala» o sào corno folbas e nào corno pa-

gina».

«Aioda no opusculo : Segando cargo de rarallaria {Implica no pa-

dre), Porto, 1883, pag. lo. reprodnzida na Bohemia do espirito. Porto.

1886, pag. 32i, torna o mesmo auctor a r* lerir-se à raridade do opus-

culo, «ninnando »er elle esciipto elTectivameiile pelo arcebspo de Evo-
ra: »0 munge benedicano, lente de Ideologia da Univerf idade, fr. Joa-

quim de Sauta Clara. . . escreveu e publieou clandestinamente urna

rarissima carta, corrigindo as Memoria* do Marquez de Pombal, hoslis

ao seu finado amigo e protector». E em nota trauscreve o titulo do
opusculo.»

Agora accrescentarei ao que fica posto. Confesso que, co.no portuguez e

corno admirador do grandissimo talento de Camillo Castello H ranco, sou entu-
siasta, som arrefecimentos, ante a extraordinaria, assombrosa, obra de tal eseri -

plor; «considero o ainda, apesar de todas as propaganda* em contrario, quo
elle é, e sera, uni dos maiores mestres da linguagem portugueza, que conservou
sempre com urna pujanca e nobreza modelares. seni pensar em a deturpar; an-

tes, corno athlela vigoroso, em a enriquecer; mas, em certos ponlos historiros e

bibliographico», tenrn que divergir, e. neste caso, puece-me que nao tenlio de
que me arrepender.

(juando o sr. Annibal Kernandes Thomas me disse que era elle quem pos-

suia tal raridade, que p„*rtenoera a C imillo e que este annotara, corno tl sabido

que fazia, ora a lapis ora a tmta, em numeroso» dos seus livros que manuseava.
a ininlia curiosidade litteraria, que nào arrefeceu, levou-me a examiuar delia-
mente, na bibliotheei do illustre bibliopliilo (a maior parte di qual jà elle e -u-

seguiu arrumar em duas grandes salas na sua casa em Lisboa), o dito opus-
colo.

Nào discuto a raridade. Bastava diz»* -lo o Camillo. Adeanto-me. Creio que
sera exemplar uni^o, porque nào hou\ e contrafaccao, ou fraude typograpbica ; mas
a expressao. digna de louvor, de urna imitalo peritissima a penna, corno tendo
visto aigtimas, e até eu proprio possuo algum especimen digno de apreco. Sendo
assim, o valor desse opusculo é muito maior. Fui levado a esle raciocinio. por-

que nas folhas do opusculo encontrei certas irregularidades nas linbas dos cara-
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cteres, que podem sobresair e notar-se em qualquer prova calligraphica, por

mais perfetta que seja; nunca no lypo metallico nue se em prega na impressao

e nio pode deixar de sor irreprchensivelmente igual e corredo.
Quanto ao auntor da Carta nada posso dizer. porque n3o tendo documento

seguro, honrado, em que me baseie. Camillo daria mais urna vez folga à sua

phanlasia vulcanici, e formaria tal juizo sem esteio firme em que se apoiasse.

Mas o Marquez de Fombal ainda tinba mais alguns amigos dos quaes pu desse

receber igual favor. Qual seria? Nào me atrevo a diztMo, porque nSo invento,

nem é mister em assumpto de seria responsabilidade historica.

190. Cause célèbre du droit de$ gens. ì*e Marquit de Pombal et l'Anqleterre,
Épisode de la guerre de sept ans, publié par M. de HofTmanns. Paris. Joubert-
libr. ed. 1840. 8." de 1« pag.

191. Extrait d'une lettre cerile de Lhbonne cu répnnse à certains fait* eo/««

rernant le Marquis de Pombal publiés dan$ le «Journal polilique de Bruxelles*.

S. I. n. d. 4.° A pag.— Tem no lini a data «Lisbonne, 19 octobre 1777», e a au-
gnatura L'ami (le la Verite.»

Detonile o Marquez de Pombal das accusacóes contra elle escriptas num ar-

tigo do Journal politique. n.° 14, de lo de maio; seguindo os passos do nobre
estadista desile a sua entrada no ministerio ale a demissio.

E bastante raro esle impresso em separado, de certo saido de prelos es-

trangeiros, pois o sr. Annibal Fernandes Thomas, tendo-lhe passado tantos een-
tenares de publicacòes pombalinas pclas mSoà, e possuindo nao poucas na sua
opulenta biblioteca, nunca viu seiuìo o que pòz coni amor de bibbophilo nas
suas colleccòes.

192. Une conspiration en Porlrtgal. Pombal et les Taroras. J75S-1759. D'a-
pri s les archives de Lisbonne. Par À. Billot. Extrait de la «Uevue Bleue. Paris,

Administration des «Deux Revues». . . 1889. 8.° de ò*4 pag.

193. Perfil do Marquez de Pombal, por Camillo Castello Branco.

Està obra jà ficou registada atras no logar competente. Duplico este registo

para notar que, no cxemplar do sr. Annibal Fernandes Thomas, ndjuiitou este

illustre bibliophilo os folbetins de critica que Urbano de Castro publicou, sob o
pseudonimo Cha-HiVulìi, no Jornal da Noite de 3 e 4 de julho 1882.

194. Sketches oj society and manners in Portugal. In a series of lelters frora.

Arthur William Costigan, esq. late a captain on the Irish brigade in the service

of Spaili. In two volumes. London. Prinled for T. Vernot. Birchi-lane Cornhill.

(Sem data, mas a primeira carta, datada de Cadiz, é de 1778). 2 tomos.

Està obra foi impressa, ao que paiece averiguado, sob nome supposto, pois
o verdadeiro auclor era o corone!, ou general, Ferrière, que esteve ao servilo do
exercito na peninsula, e hospedou-se em casa de Valleré, e pagou os favore* re-

cebidos em Portugal insultando os poituguezes. Trata da adminislracao do Mar-

quez de Pombal, mas nao o lisonjeia. No Elogio h'storico de Valleré contestam-

se varias affirmacòes do pseudonymo Costigan.

Em 1810 appareceu em Paris urna versào em francez das Lettres sur legou-

rcrnement, les moeurs e/ les usane» en Portugal, eie.

Bernardes Branco, em a sua obra Portugal e os estrangeiros, tomo i, da no-

ticia circumstanciada da obra de Costigan.
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A accrescenlar ù& publieacóes pombalinas do centenario
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361. Assassinio (0) dos Tavoras por um catholico independente. A proposito

do centenario do Marquez de Pombal em 1882. Lisboa. Typographia porluguesa,

1881 8.» gr. de lo pag.

362 Factos notate* da hisloria portuguesa e biogi-aphia do Marquez de Pom-
bal por Josepbina Finto Carneiro Perestrelìo. Lisboa." Typographia de Chrislovao

Augusto Rodrigues. 1882. 8." gr. de 53 pag.

363. Marquez (0) de Pombal e sua epoca. Conferencia feita na Sociedade

liUcraria Alexandre ìlerculano dedicada aos promotores do centenario de Sebas-

tiào José de Carvalho e Mello, Marquez de Pombal, em 8 de abril de 1882. Edi-
torà Empresa do «Recreio Musical-. 8.° de 14 pdg.

#

36i. Marquez (0) de Pombal. Algnns documento» ineditos. Por Julio Firmino
Judice Bicker. Lisboa. Typographia t'niversal, 1882. 8.° de 50 pag.

Conlém alguns periodos da orario funebre que nas suas exequias recitou o
dr. ir. Joaquim de Santa Clara, mongeb<'nedictino, que morreu arcebispo de Evora.

Parte do que Jacoine Ratton, seu contemporaneo e conhecido, diz nas suas Re-

cordacOes, impressas em Londres em 1813. — Ciuco cartas ineditas do Marquez,
duas para Martinho de Mello e Castro, urna para D. Luis da Cunha, e duas para

Luis Pinto de Sousa.— Duas cartas do bispo de Lciria, que viu o Marquez na
vespera do seu fallecimento e assistiu ao funeral.

3H5. Homenagem ao grande Marquez de Pombal no seu rriprimeiro (sic) cen-

tenario. 1882. Porto. 1882. 8.° de 13 pag. coro retiato.

366. Altos feitos do Marquez de Pombal por Francisco Lobo Correia de

Barro?. Lisboa. Typographia de Mattos Moreira & Cardoso. 1882. 8° de
116 pag.

*

367. Centenario do Marquez de Pombal!! Heroe escolhido pelos nossos libera-

lissimos compatriota^ corno symbolo da legalidade, egualdade e fraternidade ((pie

elles vào buscar mas nào querem que se dé por ella), (s. I. n. d., mas é de 1882).

Fol. de 4 pag. a tres columnas.

Reproduz varios artigos e trechos deprimentes para a memoria do egregio
ministro e a nolicia da assuada feita no Porto contra as festas pombalinas,

acompanhadas da eslampa do supplicio dos Tavoras.

368. Reformador (0). Tracos physionomicos e moraes de Sebastiùo José de
Carvalho e Mel'o, primeiro ministro de D. Jose 1 e primeiro e ultimo Marquez
de Pombal, por Carvalho Junior. Lisboa. Typographia de Maltos Moreira & Lar-
doso. 1882. 8° de 35 pag.

369. Discorso proferido na associacelo commercial dos lojistas de Lisboa na
sessao solemne da inauguralo do retiato do seu primeiro presidente e conimi'-

moracào do centenario do Marquez de Pombal no dia 7 de maio de 1882, pelo

socio José Pinheiro de Mello. Lisboa. Typographia Casa Portuguesa. 1882. 8.°

de 6 pag.
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370. Centenaria do Marquez ite Pombal. Elogio no sen anniversario natalicio

por Antonio José do» Reis Lobato em 1773. Edicio dedieada il exposirào aea-

demica de Li boa iniciadora do centenario. Lisboa. Tvpograpbia de Castro Ir-

m3o. 1882. 8." de 16 pag.

E.ste opusculo tem tiragem impeciai em papel supprior de varias qualidades.

37 L flomenagem à memoria do Marquez de Pombal por ocrasiJo do seu

erntenario em 8 de maio de 1882, por J. A. Silva. Torres Novas. Tvpograpliia

de J. G. Faria. 1882. 8." de 20 pag

372 8 de maio de 1882. 1.° centenario de Sebasliào José de Carvalho e

Mello. Homenagem dos academicos do Algarve. Faro, 1882. Typograpbia Sera-

pbim. Faro. 4.° de 23 pag.

373. Centenario do Marquez de Pombal. Homenagem da mocidadc acadetnia

bnsiloiia. Rio de Janeiro. Typograpbia e lithograpbia de Laemert <5c C, 1882

8. gr. de vn-71 pag.

Contém varios artigos, uns as^ignados e outros annonymos.

374. Homenagem d memoria do Marqvez de Pombal, contendo a sua bio-

graphia, elogio e varias poesias allusivas a sua descripcao, coordenada por Jose

Carne irò de Mello e José Teixeira Guimaraes por occasiào das festas do seu cen-

tenario em 8 de maio de 1882. Porto. Typograpbia de Manuel José Pereira.

4882. 8." de 103 pag.

375 Homenagem a Pombal no seu centenario. Pela redaerao do periodico

micbaelense «A ventura sarjada vallia a intendo onde falla o inerito». À ino-

eidatle escolar de S. Miguel promotora dos feslejos do centenario nesta ilha.

OH. dfd. e consagra Costa Rezende. Fol. de 2 pag. a 3 columnas No firn: PoiiU

Delgada, typograpbia do «Parlido popular». 1882. A tiragem foi em papel verde.

370. No centenario do Marquez de Pomhal. Ao meu presado amigo o dr. Jose

Lei le Monteiro, dissuetissimo e talenloso professor do lyceu do Funchal. S. I.

n. d. (mas è do Funchal. 1882). Urna pagina avulso, impressa a duas coluronas

Tetn a data do Funchal, 8 de maio de 1882, e a assignatura Luis d'O. P. Coelho.

Tambem no Funchal foi impressa outra poesia, coni a assignatura # # •

da mesma forma, a tinta azul. A pagina tem filete ornamentai.

377. Marquez (0) de Pombal. Obra commemorativa do centenario da sua

mortf», mandada publicar pefo Club de Regatas Guanabarense do Rio de Janeiro.

Imp. nacional. 1883. 8.° gr. de 12 innumer-515 pag. e 4 innumer.-231 pag.

A piiineira parte, escripla por José Maria Latino Coelho, coni prebende a«

515 paginas A segunda parte, contém os seguintes trechos ou artigos:

I. Sebastiùn José de Carvalho e Mello, o eminente propulsor da evolncào social

em Portugal no scado xvin. Por Henrigue Correia Moreira. Pag. 1 a 20.

II. À derradeira injnria. Poemeto. Por Macbado de Assis. Pag. 2t a 30.

HI. 0 Marquez de Pombal e a cirilisacao brasileira. Por Sylvio Romero.

Pag. 31 a 40.

IV. O Marquez de Pombal e a Wterdade dos indios. Pelo dr. Thomas Alves

Junior. Pag. 41 a 48.

V. // Marchesi di Pombal. Pelo Conte Angelo de Gubernatis. Pag. 49 a 6*
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VI. Der Minister Pombal. Eh Isbens und CharaleterbiId ans der Zeil der

AufkUimng. Pelo dr. George Weber. Pag. 67 a 110.

Vii. Marquez de Punibal. Pelo dr. Manuel Emidio Gareia. Pag IH a 160.

Vili. .4 legislacao pombalina. Por Oliveira Martins. Pag. Itil a 173.

IX. 0 Marquez de Pombal e a Companhia de Jesus. Por J ni io de Mattos.

Pag. 175 a 209.

X. 0 Marquez de Pombal e a restauralo da lilteratura j>ortnguez<i. Por
Theophilo Braga. Pag. 213 a 231.

Em frenle do roslo o reirato do Marquez de Pombal, gra\ado em cobre.

Enlre as pag. 214 e 215 uni facsimile de uni documento eni unia nota autogra-

pha do celebre estadisla.

378. Marquez (ti) de Pombal e a expulsào do$ jesuitas. Por L^ile Bastos.

Tvp. da empreza dos «Serùes romanticos*. Lisboa. S. d. (mas é de 1882). 8.° de

371). Marqwz (0) de Pombal. Homenagem ao estadnta, por P. C. Lisboa, 8
de maio de 1882. Typ. da travessa do IV de Kerro, 11. 8.° de 64 pag.— É um
escripto deprimente da memoria do egregio ministro.

380. Elogio historico do eminente estadista portuguez Marquez de Pombal,
pronunciado pelo commendador Beinaldo Carlos Moutóro no sarau litterario e

artistico do Beai Club Ginnastico Portuguez em 13 de maio de 1882. Bio de
Janeiro A. J. Gomes Brandio. 1882. 8." de 26 pag.

381. Marquez (0) de Pombal. Conferencia feita no Club academico de Coim-
bra, no sarau litterario de 29 de abril de 1882. Por Alfredo Parò Vieira. Coim-
bra. Imp. da Universidade. 1882. 8.° gr. de H pag.
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Subsidios para o estudo da epoca portata

K DA

Historia do Brasil colonia!

[Eitrakita da BiMUltoa krasiiirase pU dr. Uii Carlos Iririjur* — MI]

4. Alvarà com forca de lei, de li de agosto de 1753, referendado por Se-
bastilo José de Camino e Mello, tornando debaixo da pròleccio real o contrato

dos diamantes do Brasil, fazendo exclusivo o commercio das referidas pedras.

2. Alvard com forfa de lei, de 22 de novembro de 1754, referendado pelo

Marquez de Penalva P., dispondo sobre as assignaturas e emolumentos dos des-

embargadores de aggravos e mais ministros das Kelacóes da Bahia e Rio de Ja-

neiro. Na officina de Antonio Rodrigues Galhardo.

3. Alvard de 23 de Janeiro de 1753, referendado por Pedro da Motta e Sylva,
declamando a disposilo dos capitulos 6 ° e 10.° da lei fundamental da cobranca
Quintos de ouro, que foi putlicado em 3 de dezembro de 1750.

4. Alvard de 25 de janeiro de 1755, referendada por Pedro da Motta e
Silva, declarando e ampliando as providencias dadas pelos rerimentos, alvaràs e
decreto» de 16, 27 de janeiro e 1 de abril de 1731 e 28 e 29 de novembro de
1753, para a regularidade da partida, torna-viagem e carregacSo dos portos do
Brasil.

5. Decreto de 10 de marco de 1755, dando providencias para evitar o ex-
travio do ouro e pedras preciosas procedentes do Èrasil, India e outras conquis-
ta; do reino e a introducalo de genero» proni bidos.

6. Alvara de lei, de 4 de abril de 1755, referendado pelo Marquez de Pe-
nalva P., declarando que os vassallo» do rcino e da America que casassem com
indias nào flcavam coni infamia alguma, ante» seriam dignos ua real attenevo e
anam preferido», nas terras em que se estabelecessein, para os logares e occupa-
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cóes que couberem nas graduacóes de suas pessoas, sendo seus filhos capazes de

quaesquer empregos. honra ou dignidade, sem que necessitassero dispensa algunsa

em razào dessas alliancas.

7. Alvani com forca de lei, de 7 de junho de 1755, referendado por Sebas-

tiào José de Carvalho e Mello, renovando a inteira observancia da lei de 12 de

setembro de 1653, onde fora estabelecido que os indios do Grào-Parà e Mara-

nhào fossem governados no tempora! pelos governadores, ministros e pelos «us

Erincipaes e justicas seculares, com inhibicào das administracoes dos regulam.

isboa. Na officina de Antonio Rodrigues Galhardo.

8. Ley de 6 de junho de 1755, referendada por Sebastiao José de Garvalho

e Mello, resti luindo aos indios do GràoParà e Maranhào a liberdade das suas pes-

soas e bens, e commercio. (S. I.) Fol. de 12 pag.

9. Al vara com forca de lei, de 6 de dezembro de 1755, referendado por

Sebastiao José de Carvalho e Mello, prohibindo que passassero ao Brasil com-

missarios volantes, isto é, os que levavam fazendas compradas para voltarem

com o seu procedido, comprehendendo se nesta probibicào os omciaes e mari-

nbeiros dos navios de guerra e mercante*.

10. Alvarà com forca de lei, de 22 de maio de 1756, referendado por Sebas-

tiao José de Carvalho e Mello, ordenando que todas as madeiras transportadas

de uns a outros ponlos do reino sem dolo nem malicia, e que fossem propria*

dos vassallos do reino. gozassem do mesmo rebate de direi tos concedidoa Com-

panhia geral do Grào-Parà e MaranhSo.

11. Alvarà com forca de lei, de 10 de setembro de 1756, referendado por

Sebastiao José de Carvalho e Mello, declarando que a graca concedida a Compa-

nhia geral do Grào-Parà e Maranhào, quanto à isencào das madeiras da sisa, se-

mente se ilevia estabelecer daquelles que fossem destinados à venda no reino, e

quanto às madeiras que estivessem por conta e risco de moradores de Lisboa,

ou qualquer vassallo do reino. para o gasto de suas obras, fossem isentas de to-

dos os direitos, conforme o regimento do Paco de Madeira.

12. Alvarà de 30 de novembro de 1756, referendado por Sebastiao José de

Carvalho e Mello, ordenando que a Junta do Bem Commum do Commercio de-

terminasse medidas certas, pelas quaes fossem avolumados todos os fardos e va-

silhas que se embarcassem para os portos do Rio de Janeiro, Bahia e Pernam-

buco, e que os fretes fossem pagos pelos precos determinados.

13. Alvarà de 5 de janeiro de 1757, referendado por Sebastiao José de Car-

valho e Mello, declarando que a todos os ministros e officiaesde justiea, fazenda

ou guerra era permittido negociar por meio da Companhia geral do Grào Para e

Maranhào ou qualquer outra, conlìrmada por Sua Majestade, e que n5o pudessem

ser dados de suspeitos nas causas e dependencias civeis ou crimes referentes às

dita» companhias, sob pretexto de terem accóes nellas.

14. Alvarà de 15 de janeiro de 1757, referendado por Thomas Joaquim da Costa

Córte Real, ordenando que nos registos das entradas para as mina* e suas anne-

xas nào pudessem conservar maiores quantidades de ouro em pó, do que as se-

gui ntes : 60 oitavas nos registos das Ahobras, Juguari e Pitangui ; 40 nos de Zo-

balé e Onca ; 60 nos de Nazareth e Olhos de Agua ; 40 nas de S. Antonio e no

de Santa Uabel; 60 nas do Serro Frio; 150 no Capivari; 300 no da Parato-

buna 1:000 no do Rio das Velhas ; 2:000 no de Tabatinga ; 400 no de Campo

Aberto ; 200 em cada urn dos registos de Sào Bernardo, Tres Barras, Pé da
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Serra e S. Bartholoraeu, as quaes nunca poderiam exceder-se por qualqner pre-

texlo.

15. Alvarà com forca de lei, de 17 de janeiro de 1757, referendado por Se-

bastiano José de Carvalho e Mello, prohibindo dar dinheiro a risco para fora do

reino oa a juro para dentro delle, por interesse que excedesse de 5 por cento,

exceptuando-se o dinheiro que se desse para o commercio da India Orientai.

16. Alvarà de 10 de janeiro de 1757, referendado por Thomé Joaquim da

Costa Córte Beai, abolindo o contralo do tabaco do Rio de Janeiro e subro-

gando em logar delle os impostos de 800 réis em cada escravo que entrasse neste

porto, dez tostóes em cada pipa de geribita da terra e de fora e 3^000 em cada

pipa de azeite de peixe que se consumisse na mesma capitania.

17. Al vani, de 14 de abril de 1757, referendado por SebastiSo José de Car-

valho e Mello, cstabeleccndo o preco do frete que se devia pagar por cada couro,

atanado ou meia sola, que dos portos da Bahia, Rio de Janeiro e Pernambuco,
fosgeni para qualquer dos portos do reino.

18. Alvarà com forfa de lei, de 16 de maio de 1757, referendado por Se-

bastiSo José de Carvalho e Mello, declarando que os administradores de morga*

dos ou capellas podiam entrar na Companhia geral do Grào-Parà e Maranhào
com os dinheiros pertencentes aos vinculos ou capellas que administrassem,

emquanto nào se fizessem as obras para que eram destinados.

19. Alvarà de 12 de novembro de 1757, referendado por SebastiSo José de

Carvalho e Mello, declarando o redimento da alfandega do tabaco, de 16 de ja-

neiro de 1751, e a lei de 29 de novembro de 1753, ordenando a preferencia que
deviam ter os navios fabricados nos portos do Brasil, tanto os de proprietanos

moradores nos mesinos portos, corno os de fora. Lisboa. Na officina de Antonio
Bodrigues Galhardo.

20. Alvard com forca de lei, de 18 de maio de 1758, referendado por Thomé
Joaquim da Costa Córte Rea), ordenando que a liberdade, que fóra con cedida aos

indios do Maranhào para suas pessoas, bens e commercio, pelos alvaràs de 6 e 7

de junho de 1755, se estendesse na mesma fórma, aos indios que habilam em
lodo o continente do Brasil.

21. Alvarà de 20 de iulho de 1758, referendado por Thomé Joaquim da
Costa Córte Real, revogando o alvarà de 20 de fevereiro de 1748 e permittindo

que os moradores das Ilhas, em logar de cada uni navio de 500 caixas, que de-

viam navegar para os portos do Brasil, pudessem expedir 3 ou 4 de menos
porte, conlanto que fossem das Ilhas directamente, carregados de generos produ-

zidos nellas. Lisboa. Na officina de Antonio Rodrigues Galhardo.

22. Alvarà com forca de lei, de 29 de julho de 1758, referendado por Se-

bastiSo José de Carvalho e Mello, estabelecendo que os administradores, feitores,

caixeiros ou quaesquer outras pessoas que servissem à Companhia geral do GrSo-
Parà e Maranhao, em qualquer dos portos de Ultramar, nào pudessem, por si ou
por intermedio de outras pessoas, lazer commercio algum particular ou interes-

sasse com pessoas que o fizessem, emquanto fossem pagos ou constituidos para

o manejo commercial da mesma companhia.

23. Alvarà com forca de lei, de 3 de outubro de 1758, referendado por
Thomé Joaquim da Costa Córte Real, declarando e ampliando os regimentos que
regulavam os emolumentos dos ministros e officiaes de justica do Estado doBra-

Digitized by Google



184 d SE

sii, quanto a formar cada um dos ouvidores, nas respectivas comarcas, um ar-

britamento para o sostento dos escravos presos, conforme os precos dos genero*.

24. Alvara com forca de lei, de 3 de outubro de 1758, referendado por

Thomé Joaquim da Costa Corte Rea!, declarando o cap.° 6 da lei de 3 de dewm-

bro de 1750, que abomina a capitalo das Minas Geraes, excitando e restobe!*-

cendo no logar della o diretto dos quintos.

25. Alvarà de 28 de marco de 1759, referendado por Sebastiao José deCar-

vaino e Mei lo, declarando que o preco do frete de cada um dos couros, atanado?

e sola, estabelecido no alvarà de 14 de abril de 1757. se devia pagar aos doooj

dos navios, sem abatimento de comboio, e mie os descontos aos fretes que *
houvessem feito depois da publicacAo do refendo alvara nos portos do Brasi)

fossem restituidos aos mestres e donos dos navios.

26. Alvarà de 13 de agosto de 1759, referendado pelo conde de Oeyras. con-

firmando os estatutos da Companhia geral de Pernambuco e Parahyba.

27. Alvarà com forca de lei, de 7 de marco de 1760, referendado pelo conde

de Oeyras, providenciando sohre as fraudes contra o disposto no alvarà de 6 de

dezembro de 1755, pelo qual se prohibia os commissarios volantes para os porto»

do Brasil, e apontando as formaiidades com que se devia fazer o commercio pan

os ditos portos. Lisboa. Na officina de Miguel Rodrigues.

28. Alvarà com forca de lei, de 9 de julho de 1760, referendado pelo Cond?

de Oeyras, prohibindo que nas capitanias do Rio de Janeiro, Pernambuco, Sanlos,

Parahyba, Rio Grande e Cearà se cortassem as arvores de mangues, que nao es-

tivessem jà desfalcadas.

29. Alvara de 20 de setembro de 1760, ordenando que no Estado do Brasi!

os rapazes de pequena idade, lìlhos de ciganos, fossem entregues judicialmente i

mestres que Ines ensinassem os officios e artes mecanicas; aos adultos, que as-

sentassero praca de soldado e por algum tempo fossem repartidos pelos presi-

dios de portos ou os ftzessem traballar em obras publicas, prohibindo a todos

de commerciar em bestas ou escravos, andarem em rancho», morarem todos jun-

tos em bairro separado e trazerem armas de qualquer especie; as mulheres, fos-

sero recolhidas e se occupassern nos mesmos exerr.icios usados pelas do paix.

Qualquer pessoa que trasgredisse estf alvarà seria degradado por toda a vida

para a ilha de S. Thomé ou do Principe.

30. Alvarà de 15 de julho de 1775, referendado pelo Marquez de Pombal,

ampliando as providencias existentes em benefìcio da agricoltura, commercio e

exportacào de tabaco, para cessarem as fraudes com que no Brasil se procurava

illudir os regimentos ae 16 de Janeiro e 1 de abril de 1751 e o alvarà de 30 de

abril de 1774. Na regia officina t\ pographica. Lisboa.

31. Alvarà de 6 de agosto de 1776, referendado pelo Marquez de Pombal,

ordenando que os portos da Bahia, Pernambuco, Parahyba, e todos os outros da

Africa e Asia fìcassem livres para o commercio dos vinhos, agu ardente e ?i-

nagres da provincia da Estremadura e ilhas adjacenles, e que o porto do Rio de

Janeiro e os que ficam ao sul delle ficassem abertos sómenlc para o commercio

exclusivo dos vinhos, aguardente e vinagres da junta da administracio da

Companhia geral da agricultura das vinhas do Alto Douro. Na regia officina tv-

pographica. Lisboa.
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32. Alvarà de declaracio e ampliarlo, de 9 de agosto de 1777, referendado

pelo Visconde de Villa Nova de Cerveira, annullando a disposilo do alvard de

17 de outubro de 1768, do de 1766 e o privilegio exclusivo da irilroiluefSo dos

vinlios da Companhia geral da agricullura das vinhas do Alto Douro, no Rio de

Janeiro, e ampliando diversas delerminacóes do alvara de 16 de novembro de
1771. iNa regia officina typographica.

As notas acima eneontram-se na obra citada, de pag. 16 a 20, sob os n." 60
a 89; pag. 205, sob o n.° 817, e pag. 337, sobo n.° 1:380.

(Eilrakìdos ii minili mliwji» de Irò U serale XVIII]

33. Alvara de confirmacào, referendado por Sebastiano José de Carvalho e

Mello, de 7 de junbo de 1755, da instituicao da Companhia geral do Grào-Para
eMarannao, conforme os 55 capitulos e condieóes apresentados pelos boinensdo
commercio que os subscreveram, para o cultivo do commercio e a navegacào, e

bem communi, dos reinos e capitanias do Grao-Parà e Marauhao, tornando sobre

si os comboios dos fretes e guardas das costas daquelle Estado.

Assignaram esses capitulos e condieóes (estatulos da companbia) : SebastiSo

José de Carvalho e Mello (em primeiro logar), Rodrigo de Sande e Vasconcellos,

Domingos de Basto Vianna, (tento José Alvares, Jo<to Francisco da Cruz, JoSo

de Araujo Lima, José da Costa Hibeiro, Antonio dos Santos Pinto, Estevà*o José

de Almeida, Manuel Ferreira da Costa e José Francisco da Costa. (S. I.) Fol. de
20 pag.

Tenho este alvara na minha «Colleccào de leis» do sectilo xvui, que com-
rehende mais de 300 diplomas com 1:100 fol. do periodo pombalino Na «Hi*
liotheca brasiliense», do dr. Jose Carlos Hodrigues, pag. 172, n.° 697, vem re-

gistado outro documento com a indicacSo de «raro». É o seguinte :

Companhia do Grào-Parà. Estalutos particulares, ou directorio economico.
— Para o governo interior da companhia geral do Grao-Para e Maranhilo.— Or-
denailo por Sua Mageslade.— E confirmado pelo seu alvara de 16 de fevereiro

de 1760 (urna gravura em madeira).— Lisboa. Na officina de Miguel Hodrigues.
— Impressor do Eminentissimo Senhor Cardeal Patriarcha. m.dcc.lx. Fol. de
23 pag.

34. Alvara de 6 de dezembro de 1756, referendado por Sehastiao José de
Carvalho e Mello, para que os olficiaes, mestres, marinheiros e mais homens do
mar possam carregar por sua conta e risco para os dominios ultramarinos, e bem
assim transporlar a Portugal varios genero» vindos <lo Brasil, conforme a nota
que acompanha este alvara. (S. I.). Fol. de 2 pag. innumeradus.

A nota dos generos é a seguinte :

De Portugal para o Hrasil : presunlos, paios, chouricos, qu^ijos do Alemlejo
e de Monlemór e nào oulros; ceiras de passa*, de figo e de amendoas do Al-
garve; louca de barro e neiihuun oulra; sardinna*, caslauhas pilad.is, ameixas
pissadas, azeilonas, cebolas, alhos, alecrim, louro, vassouras de palma do Al-

garve.
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Do Brasil para Portugal : farinha de mandioea, meliaco, cocos, botò»s e

barris doces, louca fabrìcada naquHIe Estado ;
papagaios e as mais aves, nào *ó

vivas, mas cheias de algndào, e as penna* dellas para flores e bordaduras; Ini-

gios, saguins, e loda a casta de animaes, que se costumanti transportar; abanos

de pennas e de folhas de arvores; ceiras, taboleiros da mesma especie.

35. Alvarà de IO de fevereiro de 1757, referendado por Sebastiào José de

Carvatho e Mello. ampliando os privilegios da companbia geral do GrSo-Parà e

Maranhào. (S. I.). Fol. de 3 pag. innumeradas.

36. Alvarà de 12 de novembro de 1757, referendado por Sebastiano José de

Carvalho e Mello, ordenando que se d<* preferencia aos navìos fabricados nos

portos do Brasil, assilli os dos proprietarios que forem moradores nos mesmos
portos, corno os dos proprietarios de fora. (S. 1.). Fol. de 2 pag. innumeradas.

37. Decreto de 3 de fevereiro de 1758, ordenando que os oflìciaes da al-

fandega do Rio de Janeiro se abstenbam de perceber, e pedir, o donativo de

24$000 réis por cada um dos navios que enti arem naquelles portos e tambem
de levarem marcas de saida (o que este decreto qualifica de intoleravel abuso e

escandaloso). (S. I.). Fol. de 1 pag.

38. Alvarà de 2 de agosto de 1758, referendado por Sebastiào José de Car-

vaino e Mello, declarando o modo corno os commandantes das frotas devern pro-

ceder nos castigos a applicar nas indisciplinas da marinila, para nào haver des-

harmonia elitre os oflìciaes militares e minislros civis. (S. 1.). Fol. de 2 pag,

innumeradas.

39. Directorio que se deve observar nas povoaedes dos indios do Para e

MaranhSo, em quanto Sua Magestade nào mandar o contrario. Lisboa, na officina

de Miguel Hodrigues, impressor do Eminentissimo Senhor Cardeat Patriarcha-

M.DCC.I.VUI. Fol. de 41 pag.

É assiguado por Francisco Xavier de Mendoja Furtado, que era governador

e capi tao-general do mesmo Estado e tem a data de 3 de maio de 1757. Depois

(pag. 39 a 41) traz o alvarà de conftrmarào, datado de 17 de agosto do mesmo
anno, referendado por Sebastiào José de Carvalho e Mello, para que se cumpra
na forma declarada por todos os ministro», capitàes generaes, etc. Tem este Di-

rectorio 95 paragrapnos, ou artigos.

Na pag. 41 traz a seguinte declaracào :

•Poderà o impressor Miguel Rodrigues estampar o Regulamento,
intitulado: Directorio, que se deve observar nas povoarves dos Indios do

Para, e Maranhào, emquanto Stia Magestade nào mandar o contrario:

Para que para o effeito, por este Decreto sómente, Ihe concedo a licenza

necessaria. Delem, a dezasete de Agosto de mil e setecentos e cincoenta

e oito. Coni a rubrica de Sua Magestade».

40. Alvarà com forca de lei, de 3 de outubro de 1758, referendado por

Thomé Joaauim da Costa Córte Real, regulando os emolumentos dos ministro»

e oflìciaes da justica do Estado do Brasi! com relacào ao sustento dos escravos

presos, a firn de evitar os abusos que se davam com os ditos, reduzindo-lhes o

sustento para os explorar com trabalhos em proveito dos carcereiros. Reimpresso
na officina de Miguel Rodrigues. Fol. de 3 pag.

41. fnstiluicào da Companbia geral de Pernambuco e Parahyba. Lisboa, na

officina de Miguel Rodrigues, impressor do Eminentissimo Senhor Cardeal Pa-

triarcha. m.dcc.lix. Fol. de 30 pag.
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Tem a data de 30 de julho de 1759 e a assignatura dos instituidores : Conde
de Oeyras, José Rodrigues Bandeira, José Hodrigues Esteves, Policarpo José Ma-
eliado, Manuel Dantas de Amorini, Manuel Antonio Pereira, José da Costa Ri-

beiro, Ignacio Pedro Quintella, Anselmo José da Cruz. Joào Xavier Telles, Jose

da Silva, Jota Henriques Martins e Manuel Pereira de Faria.

No firn, em duas paginas innumeradas, vem o alvarà, datado de 13 de agosto

de 1759, referendado pelo Conde de Oeyras, continuando os 63 capitulos dos es-

tatutos da companhia acima registada; e a licenza real para o impressor Miguel

Rodrigues poder imprimir os ditos estatutos.

42. Carla de lei, de 2i de dezembro de 1761, referendada pelo Conde de
Oeyras, que extingue o emprego de contador-mor e os contos do reino e casa,

com todos os officios e incumbencias, e com todas as formas de arrecadarào que
nelles se excitaram e praticaram, e todos os depositos em que até o presente pa-

raram os cabedaes pertencentes ao seu real erario ; institue para elles uni the-

souro unico e geral, para nelle enlrarem e delle sa ire in em grosso os referidos

cabedaes. Imp. na offi. de Miguel Rodrigues. Fol. de 23 pag.

Adiuntas varias relacdes de livros de escripturacao sob o titulo geral :

Refacao dos livros auxiliares que Sua Majestade manda estabelecer para a
regular ndministra£ào do seu real erario pelo titulo xn da lei de 22 de dezembro
de 1761, que delerminou a instituicào do sobredito erario (Com a assignatura do
Conde de Oeyras ) Fol. de 8 pag.

A primeira relacào é para a contadoria geral da córte e provincia da Extre-

madura. Indicam se 28 livros.

A segunda é para a contadoria das provincias do reino e ilhas dos Acóres
e Madeira. Indicam-se 32 livros.

A terceira é para a contadoria da Africa Occidental, do Maranhào e das co-

marcas do territorio da relacào da ttahia e governos que nelle se comprehendem.
Indicam-se 27 livros.

A quarta e para as conladorias do territorio da relacào do Rio de Janeiro,

Africa Orientai e Asia portugueza. Indicam se 21 livros.

43. Decreto de 2 de abril de 1762, regulando a mesa dos generaes, tanto

em cani panna, corno nos quarteis, fundado em que nào deviam ser permittidas

despesas surperfluas e de competencia, nem consentir-se que, nos servicos das

mesas se einpregassem loucas da China, nem pecas de prata, além dos simples

talheres e cafeteiras; e que nas mesas, incluindo as dos generaes em chefe, nào
poderiam sentar-se mais uè vinte pessoas para corner, nem em mesa separada.

E prescrevia-se que os pralos servidos, em cada dia, seriam: uni de sopa,

outro de cozido, outro de assado e outro de guisado, pelo que locasse a* cozinna;

e onlros quatro pratos de doce, fruta e queijo, pelo que locasse à copa.

44. Alvarà de 25 de outubro de 1762, referendado pelo Conde de Oeyras,

concedendo aos conservadores da Companhia geral do GrSo-Para e Maranhào a

mesma jurisdiefao de que goza o conservador da junta do commercio desles rei-

nos e seus dominios para se evitarem mais efficazmente os contrabandos que se

fazem a dita compannia; determinando que o producto das tomadias que se lì-

zerem se applique ametadc a favor dos denunciautes e a oulra amelade a favor

da me«ma companhia. Impresso na offi. de Miguel Rodrigues. Fol. de 3 pag.

45. Alvarà com forca de lei, de 1765, referendado por Francisco Xavier de

Mendonca Furtado, em vista das distancias a percorrer e das despesas extraor-

dinarias que excederiam as faculdades alé das pessoas mais ricas; e para evitar

abusos escandalosos de jurisdiccào, ordena qne em toda a parte dos Kstados do
Brasil, onde houver ouvidor, se formem juntas de justica, para deferir os recur-

ws; e que os provimentos, que nelles se toniarem, se cumpram logo que sobre
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a sogunda carta rogatoria se decidir na dita junta que fóra bem passada a pri-

meira carta, sem que seia necessario esperar pela decisilo ultima do assento da

mesa do Paco da respectiva relacSo. Impressa na offi. de Miguel Rodrigues. Poi.

de 4 pag. innumer.

46. Editai da junta do commercio, de 10 de junho de 1706, assignado por

JoSo Luis de Sousa Savio, para que conste que foi superiormente determinata

que em cada anno saiam do porto de Lisboa para o Rio de Janeiro, duas fraga-

tas de guerra, q.ue poderao levar cabedaes da real fazenda e das partes, e que

poderi ter a primeira no Rio de Janeiro a demora de um mez e na Bahia a oe-

mora de quinze dias sómente ; e a segunda sómente um mez no Rio de Janeiro

regressando em direitura a Lisboa. (S. I.) Fol. de 2 pag. innumer.

47. Alvara de 16 deJunho de 1766, referendado pelo Conde de Oeyras, que

amplia o § 18 do cap. 17.° dos estatutos da junta do commercio destes reinos e

seus dominio?, determinando as pessoas que devem entrar na administra^ao dos

bens dos socios fallccidos existentes na sociedade e dos deveres dos negociantes

moradores no Eslado do Brasil, e reprovando a pratica observada pelo ìuizo dos

defuntos e ausentcs. Impresso na officina de Miguel Rodrigues. Fol. de i pag.

48. Alvara de 8 de outubro de 1766, referendado pelo Conde de Oeyras,

prorogando por mais dez annos o privilegio esclusivo concedido à fabrica de
descascar arroz, estabelecida no Rio de Janeiro, de que s3o pronrietarios e dire-

clores Manuel Luiz Vieira e Domingos Lopes Loureiro. (S. I.) tot. de 3 pag.

49. Alvara de 24 de dezembro de 1768, referendado pelo Conde de Oeyras,
mandando erigir urna officina ty pographica, com o titulo de «Impresso regia- /para
nella se imprimirem todas as ohras que se mandarem fazer pela directoria geral

dos estudos, pela Universidade de Coimbra, pelo Real collegio dos nobres, e por
outras quaesquer communidades, ou pessoas particulares, havendo por bem no-

mear para dirigir a mesma officina um director geral, um deputano, que sirva

de lliesoureiro. um administrador e as mais pessoas precisas para a dita officina.

Impressa na officina de Miguel Rodrigues. Fol. de 6 pag.

No artigo 14." deste alvara deterrninou-se que— «as pessoas particulares pa-

fpriam a* impressilo os justos e moderados precos que fossem regulados em con-
èrencia (a dos empregados superiores), sem attenevo a graudes interesse», pois

que o firn deste estabelecimento era o de animar as letras e levantar urna im-
pressilo util ao punlico pelas suas produccoes e digna da capital destes reinos*.

O deputado nomeado havia de ser ou da junta do commercio em exercicto

ou de qualquer das companhias dos Estados do Grao-Para ou Fernambuco.
Os ordenados estabelecidos foram : ao director geral, 6004000 réis ; ao de-

putado, thesoureiro, 300J0O0 ; e ao adniinistrador da officina, 500£000 réis. A
um spgundo administrador, mestre impressor, que subslitua o primeiro em seus
ini pedimeni os, 2J50MXX) réis Aloni disso mandava-se reunir a està officina a fa-

brica dos caracteres, que estava a cargo da junta do commercio, havendo cuì-

dado em desenvolver a aprendizagem para que nao faltassem no reino os profes-
sores dessa «utilissima arte»; sendo outrosim necessaria a criacSo do logar de
abridor de estampas, ou para demonstracóes, ou para outros muitos utilissimo*

fins.

A imprensa officiai do Brasil só veio a fundar-se a 13 de maio 1808. sob o
titulo de «Impp'ssio regia* e passou a denominar-se «Imprensa nacionaU por
diploma regio de setembro 1821.

Àcerca da imprensa no Brasil é mui interessante e elucidativo o estudo de
Alfredo do Valle Cabrai, que serve de introducono aos Annaes da Imprensa *w-
ciotial do liio de Janeiro de 1808 a 1822. (Rio de Janeiro mdccciaxxi), e vae de
pag. va a lxvu.
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Antes dessa imprensa houvera, nnnos ante?, oulra criada poi Gomes Fruire

de Andrada, Conde de Bobadella, quando governador e capiiào general do Rio

de Janeiro (meio seculo xyiii), mas etta foi depois tuppiimida per ordem expv-

dida da metropole.

Para se avaliar a importancia das divergencias que lem havido

entre o Governo de Portugal e a Curia Romana e conio leeni sido

dirigidas e resolvidas, nào so no periodo pombalino, mas tambem
em ontros periodos historicos, convèlli ler e regista! o seguirne

opusculo, mandado colligir e imprimir por ordem superior na Inir

prensa nacional em 1875 e que nào é vulgar:

50. Documento* inedito* gara subsidio à h istoria ecclesiastica de Portugal.

Lisboa, na Imp. nacional. I87o. 8.° maximo, ou 4.° de 95» pag.

Na adveilencia preliminar lé-se o si-guinte :

considerada ile Biande importanza, e indn-pensaxel paia se^odtr es-

crever a historia com acerlo.

• Enlendemos, portante, que fazemos um boni sei vico dando pu-
blicidade pela imprensa aos documenlos que con lem este opusculo, os

quaes serao uni subsidio paia a nossa bistorta ecclesiastica*.

Eis o sommario deste opusculo :

I. Tralado originai sobre o poder dos Bispos nomeados por Sua ilagpjlade

no tempo de ruplura com Korna, para poderem ailminislrar os seus resperlivos

bispados anles de obterem as ronliimaeóes pontiticias, segundo o que estabele-

ceram os canones, e os louvaveii costumes desles reinos. Composto pelo dr. Joflo

Pereira Bamos de Azeivdo Coulinho no anno de mucclxi.
(Deste dr. Azeredo Coulinho jà se fi-z mencio neste Dice , tomo iv.)

II. Assento da Junta grande feita por ordem de Sua Magestade no dia 3 de
abril do anno de 1760, sobre enti arem logo os Bispos nomeados pelo dito Se-

nhor a adminislrar os seus bispados, na confbrmidade da doulrina do acima re-

fendo tralado.

MI. Decreto do Santo Padre Benediclo XIV, de 12 de dezembro de 1740, a

instancia de El-Rei o Senhor D. Joào V, determinando que os provimentos do»
bispados destes reinos fossem lodos expedidos coni clau«ula de apresentalo dos
Senbores Reis de Portugal, e que assim se observasse para sempre ceni alte-

ralo.
IV. Dissertacào sobre a influencia dos nos«os Principes na elei^ao dos Bis-

pos do reino e conquislas. Por Joào Pedro Ribeiio.

V. Memoria a respeito do direito que teem os Reis de Portugal a nomeacào
dos bispados.

VI. Extracto do memorial dos servici de Alexandre de GusmSo, secretano
particuiar de El-Rei D. Joà"o V. Dirigido ao mesmo Senhor.

VII. Carta de nomeacao do Cardeal nacional. (Era Francisco de Saldanha
da Gama, Principal da Santa Igreja Patiiarchal). Refereudou este documento Se-
bastiào José de Carvalho e Millo.

Vili. Carla de nomeacSo do Bispo de Angra. (0 nomeado e aprrsentado
foi o presbytero Antonio Caetano da llocba, doutor e lente nas faculdades dos
sagrados canones da Universidade de Coimbra). Referendada por Sebastiao José
de Carvalho e Mello.
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IX. Carta da nomeacAo do Bi*po de Meliapor. (0 nomeado e apresentado

foi frei Ttaeoduro de Santa Maria, religioso da ordem dos eremiti» calvados de

Santo Agoatinho, lente que foi de Micologia na sua ReligiSo, e vigario provincia!

dos religioso» da sua ordem da Cotungacào de tioa). Referendada por Sebastiio

José de Carvallio e Mello).

X. Carta de El-Hei D. José, de 27 de junho de 1758, para o Papa Ge-

mente XIII, de nomeacSo do Cardeal Saldanha da Gama para Palriarcha de Lis-

boa
XI. Carta instructiva do Conde de Oeyras, na m?sma data, para Francisco

de Almada de Mendonca, para a cxpedic£o das bullas do Cardeal Saldanha da

Gama para Patriarcha de Lisboa.

XII. Nota do ministro dos negooi«-s eslrangeiros ao Arcebispo de Nisibi,

Nuncio apostolico na córle do Rio de Janeiro, de 16 de abrìl de 1812. (0 mi-

nistro que assignou està nota era o ('onde de Galveias, D. Francisco de Aluieda

de Mello e Castro, que estava no Rio de Janeiro e ahi falleceu em 9 de marre

1819Ì.

AHI. Nota do mesmo ministro ao dito Nuncio, de 24 de abril 1812. (0 in-

cidente diplomatico, àcerca da qual se tornou necessaria e urgente a expèdifSo

desta, leve por origem (refere a cilada nota) «as dissencóes que dilacerarli o

inosteiro de S. Belilo desta córte e cidade do Rio de Janeiro, com grave prejuizo.

escandalo e detrimento da Igreja e do Estado, etc.)

XIV. Factos % lcmbran(as. (Por ordem clirnnologica, v.lo desde 16V0 até

1770. E registando està data faz se referencia a urna carta do ('onde de Oeyras

a Francisco de Almada e Mendonca, ministro de Portugal em Roma, dando-lhe

instruccoes Acerca do seu procedimento pira sustentar, em vista das leis e reso-

lucóes anteriore», que aos Senhnres Ueis de Portugal «perlencia indubitavel-

inente» o direi lo da nomeacAo dos Prelados).

XV. Esttido das liberdades da Igreja lusitana no reinado de El-Rei D. José.

XVI. (Ultimo documento ) Carta do Senhor D. Pcdro, Duque de Braganca,

ao Santo Padre Gregorio XVI, escripta em Paris a 12 de outubro de 1831. (No

firn declara-se que este documento estava transcripto no «regista particular* de

Sua Magestade Imperiai.)

0 opusculo cilado acima foi colligido por um investigadnr emerito e illus-

trado, funccionario superior do ministerio dos negocios estrangeiros, Julio Fir-

mino Judice Biker, cjue tem o seu nome ne*te Dice., no logar competente.

Este funccionario e eseri ptor estava encarregado de continuar a Colltr$ào<U

tratados comecada pelo visconde de Borges de Castro (José Ferreira Borges de

Castro), e publicàra em lempo, tambem anonymo, o opusculo 0 Marquez de

Potrtbai Alguns documentos inedito*.

À indicalo das obras mencionadas na primeira parte dos es-

tudos pombalinos, accrescente-se :

382. A espulsilo do* jesuitas e em appendice o breve da extinccào da compa-

rihia de Jesus, por Alberto Telles. Lisboa, livraria Ferreira, editora. rua Aurea,

132, 138. Typ. a vapor da Empresa litteraria e typographica, rua de D. Pedro,

18i, Porto. 8.* gr. de 78 pag. e mais 2 de indice e errata.
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As estampas que dou em seguida, reunidas corno em uin al-

bum, constituera duas series em fac-similes, para os quaes a Im-

prenda empregou, com zelo, dois systemas. conforme os exempla-

res que pude apresentar-lhc, em parte conjugados : o de gravura

em madeira e o de photo lilhographia, jà usados vantajosamente

nos anteriores tomos deste Diccionario, da minha redaccao e di-

reccSo.

Na primeira serie reproduzo os carros ornamentaes que ser-

viram nos cortejos do centenario pombalino em Lisboa e no Porto,

e correspondentes medalhas commemorati vas; na segunda, a col-

leccao de estampas gravadas no estrangeiro pouco depois do ter-

remoto de 4755, que nào é vulgar e que nao pòde acompanhar o

respectivo artigo que destinei no tomo xvin (de pag. 246 a pag.

256) à coordenagSo das notas bibliographieas dessa tremenda ca-

tastrophe. É copia, corno foi possivel fazer a reproduccjio, que era

diffidi, do bello exemplar que obtive por benevola concessào da

illustrada directoria da bibliotheca nacional de Lisboa, e ali està

no melhor estado de conservacao na «seccao dos reservados».

Aqui fica tambem o meu profundo e sincero agradecimento a

todos os funccionarios e artistas que me auxiliaram para que a

parte deslinada aos estudos da època do Marquez de Pombal sa-

tisfizesse o meu intimo desejo, com os recursos de que podia dis-

pòr e na impossibilidade physica de mais prolongada e fadigosa

investigalo.
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para o centenario pomDalino em Lisboa e Coimbra

Carros triumphaes

.?ue iiguraram no cortejo civico pombalino

em Lisboa

Destes se fez a devlda descripcao no texto, pag. 93 e 94, pela

seguinte ordem :

I— Curro da Industria.

II— Carro da Imprensa.
Ili — Cai ro dus Colonia».
IV — Carro da SScioncia.

V — Carro da Fabrion Nuciona].
VI— Carro da eidade di? Lisboa.
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Medalha commemorativa do Centenario do Marquez de Pombal
MA.NDADA Cl'NHAR PELA ACADEMIA DE COIMBKA

Mkdalha commemorativa do Centenario do Marquez de Pombal
MANDADA Cl'NHAR PELA COMMISSÀO ACADEMICA DE LISBOA
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Cadrò da bfFRBKM

(Quescrviu no Cenk*niri<> dannili iati'», restaura»]"» para o Cculen irio Pombalino)
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Carro da Fabriga Industria Nacional de Bolacuas

(Expnilatlo sob a dirocrao 'le Eduardo Co»ta)
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Carros triumphaa?

qua figuraram no eortejo ci vie: p:mta:inc

no Pori?

Destes se fez a derida descripeào no texto,pag. 102 a 104, pela

ftiinte ordem :

I — Carro do Commercio.
IJ — Carro da Arte Dramati^a.
Ili — Carro da Industria.

IV — Cai ro da Soiencia.



Digitized by Google





Digitized by Google



Digitized by Google



Digitized by Google



L Digitized by Google



«

Digitized by Google



Carro ha SniBNCU

iDelineado pelo uchìtorto Tiiomà< Soliti
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0 TERREMOTO DE 17S5

Coilecgào fac-simile, em menor lormato,

das gravuras expressa e primorosamente executadas

para sarem distribuidas em Portugal,

pouoo depois de tao espantosa Gatastrophe

A bibliographia respectiva do terremoto de 1756 neon impressa

no tomo anterior, de pag. 246 a 256, oomprehendendo a desoripeao

de 123 obras, a mais oompleta que tem appareoido ató o presente,

difllcilima de oolligir.
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SEDASTIÀO JOSÉ FKltRIJRA BAH IVI)SO. V. Dire, tomo vii,

pag. 216.
Eni com «'fletto irmao de Fr. Placiiio Barroso. Estava no Rio de Janeiro eni

1777, de onde repressoli a Lisboa por 1779. Eni 1791 foi nomeado ouvidor ge-

la! do Rio de Janeiro, segundo consta da conespoudencia que teve com Cenaculo
e deve exislir na bibliotheca de Evora.

Kflectivnmente vi depois no Catalano dos manuscriptos da bibliotheca publica

eborense, ordenado pelo bibliothecario Cunha Ri vara, tomo u (que comprehende
a litteratura), pag. 544, e nelle veni registadas tre» cartas de rerreira Dan-oso,

de 1777, coni data da Bahia; e 1779 a 1781, daladas de Lisboa.

Da versào das Metanwrplioses de Ovidio existiam alguns livros na biblio-

theca da Academia real das sciencias de Lisboa.
Accrescente-se :

438) Pianta para riformar um diccionario da livgua portugueza. — Tem 22
paragraphos.

?io torno il do Catalogo dos manuscriptos da bibliotheca de Evora, pag. 10,

leio a segui nte noia:
oÉ obra da Academia portugueza. Dittero bastante da que depois saiu no

principio do 1.° volume do Diccionario da Academia real das sciencias de Lisboa

e merere ler se.

•É provavel que seja a mesma que na bibliotheca de Jesus està corno obra

do desembargador Sebastiào José Ferreira Barro?o. Gav. 5, est. 21, pasta 5.'»

8EBASTIÀO JOSÉ PKDBOSO. V. Dice, tomo vii, pag. 217.

Nasceu em 1810.

Collaborou em diversas folbas litterarias com as iniciaes S. J. P. No perio-

dico lieija fior vejo urna poesia delle coni a assignatura S. J. Pedroso.

Aecrescente-se :

439) llesjìosta que o chefe de reparticùo graduado do mìnisterio da fazenda
Sebastiào Jone Pedroso, dà ito folheto publtcado pelo eonselheiro Antonio de Sousa
Pinto de MagaUiùes, director da alfandega das Sete-Cas.i3, na parte em que se re-

fere ao visitador que em 1849 foi mandado pelo governo ^quella casa lisca!.

Lisboa, typ. da Revista Popular, 1851. 8." gr. de 11 p.ig.

440) Exposicùo àcerca do confido entre o chefe da 2.* reparticùo da diroc-

cio geral de contabilidade do ministerio da fazenda Sebastiào José Pedroso e o
eonselheiro director geral da mesma diroccio Luis de Sousa Fonseca Junior.

Lisboa. Typ. editora de Maltos Moreira & C. a
, 67, praca de D. Pcdro. 1874. 8.°

de 14 pag'

É urna defensa dos actos do auclor na sua longa e honrosa carreira buro-
cratica, da qual escreve:

« . . .Saiba-se que possuo cartas de alguns ex-ministros, distinguili-

do-me com expressòes bencvolas, e de outras pessoas notaveis, a quem
servi sempre em tudo que me foi possivel, sem quel.ra dos meus de-

veres e principios . . zelando ao mesmo tempo com urna certa intelli-

gencia os interesses da fazenda publica.

.
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SEBASTIÀO JOSÉ RIBEIRO DE SA. (V. Dice, tomo vii. pag. 217 i

Morreu depois de penosa e lotica enfermidade, a II de marjo de 1863.—

Na Uazeta de Portugal, n.° 6*Ji, saiu un» artigo commemorativo do sou obito

Acrescente -se :

4M. A memoria de Joaqnim Pereira da Costa, presidente da di reo;ào do

banco de Porlueal. Lisboa, nnp. Uniio Typograpliica, 1857. 8.° gr de ISpap.

A respeito (la controversia com Manuel Joaquim de Azevedo Wira, guarda-

mór da relanlo do Porto, veja-se a carta inserta no Jornal mercanti!, n° de

21 de setembro de 1838 e no Portuguez do mesmo dia.

Escreveu a introducalo ao opusculo Brado do$ portuguezes, reproduecào de

outro intitulado Usurparlo, retencào e restaurarlo de Portugal, de Joao Pinto

Hibeiro, corno lìcou mencionado neste Dice , tomo x, pag. 336.

SEBASTIÀO LE ITE DE FARIA E SOf.SA. Foi doutor etn canoncs e

depulado da inquisivAo ein Evora, etc.

E
442) Panegyvico ao senhor D. José, inquisidor geral destes reinos e seus do-

minio* uo dia da sua augusta posse. Lisboa, por Miguel Maneseal da Costa, 1758

4 ° de 27 pag. — Existia una exeniplar deste opusculo na bibliotheea nacionalde

Lisboa.

I

i

SEBASTI IO LOPES DE C UAIEIROS E MENEZES, par do reiiio

por carta regia de jaueiro 1880, ministro da» obras publiras em I868-1H69 e

interino da fazenda ein 1868, depntado em varias legislatura* pelos circulosdo

Sardoal. da Guarda e de Vianna do Castello, de 1869 a 1871 ; eie

Afastàra-se das lutas politica* e ia poucas vezes ao palacio das córte. Es-

teve em Angola corno governador geral oe^sa provincia ultramanna em 1866 ou

1867
Foi commissario nomeado para, de accordo com a commi ssao de limiles de

Hespanha, determinar os bmites da fronteira entre Portugal e aquella nafJo.

comprebendida entre a foz do rio Minilo e a do Caia, affluente do Guadrana.

Pelo seu obito em 1899 foi substituido nas mesmas funccoes pelo general de di-

visao Francisco Maria da Cunha, ministro de estado honorario e chefe da casa

militar de El-ltei.

E
4W) Apontamentos apresentados à commisstio encairegada dos melhoramen-

los da provincia de Cabo Verde. Lisboa, hip. Nacional, 1866. 8.» gr. de 68 Mg.

4U) lìelatorio do governador geral da provincia de Angola. Lisboa, 1867

8 gr.

SEBASTIÀO DE MAGALI! %ES LIMA, naturai do Kio de Janeiro, filho

de Sebastiào de Carvalho Lima e de D. Leocadia Kodrigues Piolo de Magalhàes.

nasceu a .]0 de maio de 1830. Veio minto moco para Lisboa e entrou no collegio

allemao de A. H. Hoeder, de onde, lindo* os primeiros esludos, foi matricular-sc

na (Jniversidade de Coi rubra, cuio primeiro anno na faculdad»» de direìto cursou

ein 1870 com dislincoào. Em 187o recebeu o grau de bacharel na mesma facul-

dadi».

Quando frequentava o 2.° anno jundico estreou-se na imprensa dando ao

prelo o volume spguinte, que dedicou a seu pae :

44o) Miniaturas romantica»; Ma rtyr io de um anjo ; Amour et Champagne
;

Um drama inlimo; Fatalidade e o destino; Cambiante da comedia humana ; Et-

trellas e nnvens ; A beira mar ; Um dia de noirado. Cotmbra, imp. da Universi-

dade. 1871. 8.° de 206 pag.

Digitized by Google



SE 187

Na introduceao deste livro esrreveu o auctor:

•É uni livro modesto e despretencioso 0 seu auctor u.lo aspira

aos louvores de urna gloria certa e immorredoura. Tem desejos, estuda

para isso, e lauto Ine ba>ta.»

No mesmoanno, 1871, auxiliara a fumhcao do periodico Districto de Aveiro,

para cuja capital sua familia viera eslabelecer se e ali reside ha inuilos anuos.

446) A actualidade. EstuJo economico social. Porlo, imp. Portugueza, 1872.

16.° gr. de 143 pag. e mais 1 de indice.

447) Pad»es e reti. Ibi, na mesma imprensa, 1873. 8," de 40 pag.

448) 0 espevtro de Jurenal (em collaborar, fio com Silva Putto).— Foiba de-

mocratica e satirica. Saiu erti Lisboa n<>s lina de 1872 e nào foi aleni do ineado

1873, bndose publirado apenas 5 fasciculos (salvo erro).

A este respeilo foi publicada no Diario illustrado, n.° 780, de 2 de dezeni-

bro 187 i, urna carta em que M igalhaes Lima dà conta da inbrrupcào do perio-

dico.

449) 0 papa perante o seculo. fRefutaeào do ultramontanismo ) Porto, imp.

Litteraria commercial, 1874. 8.° de 08 pag.

450) A senhora viscondessa. Romance originai. Coimbra, imp. Commercial,
«875. 8.- gr. de 2tH> pag.

451) Costume* madrileno*, notas de um viajante. Ibi, imp. Academica, 1877.

8 ° d- 188 pag. e mais f de indice. — Tem dedicatoria a D. Benigno Joaquim
Martinez, jà fcillecido, que entào eslava em MarAes com muilos eseriptorcs por-

tuguezes e publieava em Madrid referencias de louvor aos trabalbos delles, conio

elo que prendesse os intellectuaes das duas nacóes vizinbas. independente da po-

litica interna e da autonom a de cada urna.

4;»2) 0$ Estados-Unidos da Europa. Traditoeao.

453) A quextào do banco nacional nltramarino.
4.*>4) A revolta. Duas paites.

4o.*>) Pela p itria e pel» republica.

4'iC) 0 socialismo na Europa.
457) La fédération iberique.

45H) 0 primetro de maio.

459) 0 livro da paz.

460) A obra internacional. Km poitugaez e em francez.

461) ideal moderno. ( Biblioteca democratica de collaboralo com Teixeira

Bastos. Pois lomos ou fascieulos desta coll#vc.1o, sol» o titillo Paz e arbitratjem

e Federalismo, foram exclusitamenle redigalo*" por Magalhiies Lima.)

Tem collaborado, t ntre outros, nos periodicos Diario da tarde, Republica

portutjwza , Demoeracia, de Lisboa; Globo, de Madrid; Trilmna, Joinal de Lisboa,

Correspondeiiria de Coimbra, etc. Dirigiti o Commercio de Portuqal, de Lisboa,

que d^pois passou a Joào (.li risostoino Mehcio, visconde de Melicin; o Scado, a

Folha do Poro e ultimamente a Vamjuarda, cuja propriedade adquiriu.

Magalb&es Lima pertence a grande numero de associaeóes populares. E
socio director da Sociedade de geograpbia de Lisboa, presidente da Liga portu-

gueza da paz, presidente da direccào da Assonarlo dos jornalnfas e escriptores

de Lisboa, de que fui um dos fundadores: socio bonorarto do El fomento de las

artes de Madrid, representante em Porlupal do Bureau inlernational de la Presse,

do Bureau international de la paix, de Berne; etc.

Nos dilTerentes congresso» intemaciomies da imprensa, realizados em An-
toerpia, Vienna, e outras cidades in portante* da Europa, tem repre*entado a

imprensa |>ortugueza, corno delegado da Associarlo dos jornalistas de Lisboa,

com elevarlo, lustre e patriotismo, para honrar o nome da patria e o da eollecti-

Digitized by Google



«88 SE

Por oecasiflo de um banquete que os amigos de Sebasliao de Magalhàes

Lima Ihe dedicaram e se realisou em dezembro 1904 no salilo do Keal (>>liseu,

na rua da Palma, foi publicada urna commemoralo collaborada por muitoses-

criptores nacionaes e estrangeiros, de diversas pnreialidades polilicas, sob o li-

tui'» Consatjrogào, com o reirato do obsequiado na primeira pagina. Ja dei conti

desia publicaeao no tomo xvin, pag. 308.

SEBASTIÀO MARIA 1>E NOBREGA PUNTO PIZARRO, naturai

da provincia de Traz-os-Monles. nasceu em 1824. Bacbarel em direilo pela Uni-

versidade de (timbra, onde se formoli em 1845- Depulado às córtes em 1865 e

em 1887-1889 e exerceu \arios cargos publicos.

Falleceu em Villa (tcal, sua residencia, e alti redigiu o periodico Progrem

do norie, fundado em 1879.

Nao sei se publicou algum dos seus escriptos em separado.

SEBASTIAO MONTEIRO DA VIDE (D.) (V. Dice, tomo vii. pay.

222).

0 exemplar das Constiluic5es que vi em poder de um sacerdote, meu amig'j,

bospedado em um bolel de Lisboa e que falleceu legando os seus livros, poucos

mas bons, a oulro amigo, tambem sacerdote, prior de urna das freguezias da ca-

pital, tem difTerenra nas dalas indicadas no Dire, tomo n, pag. 98 : e igual

mente ditlerem das que vejo registadas no Manual hibliotjraphico porttigìuz.è 1

Ricardo Pinto de Maltos, pag. 169. É urna nova edicao.

A nota, que tornei do exemplar citado. da me eslas indicacóes :

Constilìt'cùes primeiras do arcebispado da Bahia feitat e ordenada* por. ..

propostas e acceitas em o si/nodo dioceiano aite o dito senhor celebrou a 12 de jvnho

do anno de 1707. Lisboa, na oflì. de Miguel Kodrigues, 1765. Fol. de xvi-618-

32-187 pag. — 0 lìegiinento, adjunto, impresso pelo mesmo, tem a data 176i.

SEBASTIÀO DE PAIVA (FR.) (V. Dice, tomo vii, pag. 221).

A olirà, n.° 132, Juridica, etc, tem 36 pag
No incendio, que veni notado no Dice, foi salva a seguinte obra, que deve

existir nas miscellaneas da bibliollieca nacional de Lisboa, sob o titulo:

462. Tratado da quinta monarchia & felicidade de Portugal profetisadat

composto pelo rev. Fr. Sebastiào de Pay-va, da ordem da Santissima Trindade

etc. Anno de 16il.— Ksla conia, que p»*rtenceu a Dyonisio Bernardes de Mo-

raes, forma um grande volume de folio, tetra dos fìns do seculo xvii. É obra de

erudito indigesta, ctieia de citacòes, coni anecdota» e profecias, coni o intuito

de provar que D. Sebastiào ainda viria e voltaria a Portugal para aqui fundar o

quinto imperio.

SEBASTIÀO PEREIR A D A CI MIA, fillio de Antonio Pereira da

Cunha, ja fallecido. de quein se fez a devida meneao no Dice., tomos i e vui,

nasceu a 9 de fevereiro de 1850. no solar da familia. o castello de Portozello, a 1U

ou 12 kilomelros de Vianna do Castello, no locai onde seu pae mandara coiistruir

um palacele sob o aspeclo de edilicacao medieval, segunuo o est) lo do Rheno;

e ahi falleceu em 20 de setembro 1896, quando havia que esperar milito de seus

annos promeltedores e do seu talento laureado, com cujas primicias brilliantes

honràra o nome herdado.

Deixou, eutre outras obras pouco vulgarizadas :

463) Saio de mallta. Di ama historico originai em 3 actos. 1893.

464) A cidade termelha. Poema bispano-arabe, 1894.

Para compor este poema, conio o revelou a um amigo em caria, o auctor

fizera urna excursào de estudo a terras de Hespanha, demorando-se eiu Granada,

onde se desenrola a aerilo. N'essa carta, depois publicada em xarios numero» <J*

levisla 0 occidente (21.° anno, 1898). num extenso artigo critico inlilulado ìlt-
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moria* litterarias, pelo sr. visconde de Sanches de Frias. dizia-lhe o mallogrado
poeta Sebastiao Pereira da Cunha :

«Tem muitos defeitos o meu poema hispano-arabe, mas querolhe
porquc o escrevi coni tal ou «ual rigor iiistorieo. Os personagens, que
nelle ligtiram, à exceprào de Padilla, o preferido amante de Lindaxara,
s.io verdadeiros, corno se prova das minhas nota».

• 0 poema é um tanto ardente, porqne se passa em Granada, a ci-

dade querida de Boabdil, tralei-o coni aflecto. . . <•

A apreci.ic.io dos trabnlhos de Sebastiao Pereira da Cunha reproduziu-a o
sr. visconde de Sanrhes de Frias mini dos seus recentes e recommendaveis livros

de entica Memoria* litterarias, publicado em elegante edicào coni retratos (i voi.

de 399 pag.), de pag. 102 a 132, e ahi escreve deste poeta, que soube honrar o
glorioso nome de seu pae :

• . . .morreu no vigor da existencia, quando os filhos, tao necessi-

(ados ainda do seu agasalbo, Ihe chilreavam em torno, e quando a ro-

bustez do seu talento comecava a expandir-se, a bracejar frondosamente,
para gloria sua e dos seus conlerraueos ... k \

^

«Pereira da Cunha, que nào conheceu os gabos publicos, que iez

imprimir os seus poemas e in pobres edicóes mima typographia provin-

ciana, que nào ouviu o eco do seu nome na tuba tantas vezes menti-
rosa da fama, nà*o morreu cornludo.

«Um boni livro é superior a vida de um homem, apraznos crMo,
e repeti-lo.. . •

0 ultimo livro da Selecta de Antonio Pereira da Cunha era dedicalo a este

filho primogenito, coni palavras de carinhoso incitamento, de certo confiando no
radiante futuro que se Ine depararia.

SEDVSTIAO PHIIJPPES M.\UTI\8 E8TACIO I)A VEIGA. (V.
Dice, tomo vii, pag. 221.)

Era moco lìdalgo coni exercicio. Socio corresnondente da Academia real das

sciencias de Lisboa, da Socied<de de Geographiane Lisboa, do Instituto de Coim-
bra, da Sociedade broteriana de Coimhra, do Instituto archeologico de Roma, da
Sociedade franceza de archeologia, da Real academia da historia de Madrid, da
Sociedade economica de Malaga, da Academia belga de archeologia, do Instituto

archeologico e geographico do Pernainbuco, eie. Frtra fundador do Museu archeo-

logico do Algarve, mie serviu para a creacào do museu archeologico no edificio

dos Jeronymos. em Belem, cuja direccào foi confiada ao sr. Lcite de Vasconcellos.

M. em 7 de dezembro de 189 1.

Tem retrato e rxtensa biographia encomiastica na revista 0 occidente, n.° 470

e 472, assignada por Manuel Barradas.

No artigo respectivo do Dice, liuha 12, onde està cilado o n.° J,1209, deve
«mendar-se para J,4204.

Accrescente-se :

403) Gibt -aitar e Olirenca, apontamentos para a hìftoria da usurpando d'es-

tà* duas prato* t Lisboa, 18G3. 8.° de 24 pag.

466) Antiguidade* monumentnes do Algnrre, Lisboa, 4 tomos.

467) Pianta* da serra de Monchique ofnervadas em 1866.— Separata do /or»

noi de sdendo* mathematica*, physica* e notarne*, da Academia das sciencias de

Lisboa.

46H) Os poro* balsenses, sua situando geographico e physica, etc. Lisboa,

iinp. Nàcional, 1866. 8.° gr. de 30 pag.
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409) Romanceiro do Alga ree, do qua! o di'. Theophilo Braga se aprovei tua

transcrevendo alguns treebos no*; seus cstudos do Romanceiro geral.—0 auctor

desejava depois mandar impriinir 0 cancionciro do Algaive, mas creio que nSo
póde realismi -lo.

470) Autiguidades de Mafia.

471) A tabula de bronze de Aljustrel. Memoria apresenlada a Acadetuia real

das sciencias de Lisboa.

472) Memoria da* antiguidades de Merlala. 1877.

473» As utrhidecu de Portugal. 1886. Memoria apresenlada a Academia real

das sciencias de Lisboa. Li>l»oa. 4." de xni-49 pag. e mais 2 innumerada*. 36
est litbograpbadas.

SEDASTIÀO DO RECO (P.) (V. Dice, tomo vii, pag. 222).

0 sr. Bareto Miranda, escriptor indiano, conjeclurou que o nascimento do
padre Rrgn seria pelo anno 1099.

A Vida do reiterate! /*. José Vaz (n.° 138) leve segunda edicao. Marg5o, na

typ. do ritramar, 1H67. 8.° gr. de 343 pag., incluindo o indice e erratas.

Nesta reimpressao addicionousc do padre Kego o seu

474 1 Sermào de Smta Cruz dos Milagres, lituìar da congregacùo do Orato-

rio de don. Que no anno de 1745 recitou e dedicou a Magrstade Fidelissima de

El-Rei D. J"se l, cuja prinieira edicao apparecera em Lisboa, por Miguel Manes-

ca! da Costa, 1759. 4.° de xn-47 p;>g.— É raro.

Amescente- se :

475 1 Sermào de Nossa Seidiora do Carmo, prègado em 25 de marco de fi41,
(mandado celebrar em acrao de gracas por urna Victoria). Lisboa, Pedro Fer-

reira. 1749 4.
u de xn-28 pag.

Deixou varias obras me.lilas, a respeifo das quacs o sr. Barreto Miranda

escreveu uni elogio nos seus Quadros historicits de don. Nesta publicarào se «la

nolicia da Chronica da congi'egacùo do Oratorio em Goa, obra extensa que a Re-

litta contemporanea, no tomo v, tambem regislou.

# SEBASTIÀO IM> IlEGO 11AUHOS. (V. Dice., tomo vii, pag 222».

Fallerei! de lesào cardiaca, exbausto de forra pelo excesso dos traballio*, uà

cidade de Beeife, em 7 de marco 1863.

Tem hiographia, coni retralo, na Galeria dos brasileiros illustre*, tomo li : e

biograpliia no periodico Progressista, de fernambuco, de abril 1801, depois

trauscripta no Correlo mercanti!, do Bio de Janeiro; e no Diccionario bibliogro-

phiro dos pernamhucanos celebres, por Francisco Augusto Pereira da Costa (Be-

cife. 1882», de pag. 774 a 776.

No catalogo da biblioteca do museo nacional. publicado por Julio de Lima
Franco, vejo que, a pag. 80, figura Sebastiào do Bego Barros, corno presidente

que foi da provincia do Parà e nessa qualidade tem nesse livro registada a fala

ou discurso (pie diiigiu à asscmbleia legislali\a pro\ iridai na abertura da sessào

do anno 1854. Pari. 1854. 8.° .Na gerencia superior dessa enlflo piovincia (boje

Estado) se conservou alé 1857 e é de crer que mandasse imprimir outros docu-

mentos de sua redaccao.

Foi tambem ministro da guerra de 1 8">9 a 1861.

A lem do que ficou menrionado, deixou os seguintes escritos*

476) Cnrtas de uin americano sabre as rantagens do goremo feaWatiro. Tra-

duccào. Bio de Janeiro, 1833.

477) Socòes elementares das sciencias applicadas à agricidtura. Traduccào.

Pemambuco, 1848.

(Ioni a intuito de restabelecer-se da sua saude, por vezes allerada, e angmen-
tar o cabedal de seus coiihecimeutos. fizera em 1850 e 1857 varias e instructixas

digressoes pela Europa e pela Asia, \ isilando as principaes cidades. Eni 1834

visitala parte da America hespanliola.
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Era fillio do eoronel Francisco do Hego Barn» e de D. Maria Anna Fran-

cisca de Paula Cavalcanti de Albuquerque.

SEDASTIÀO I>A HOCHA 1*1TTA. (V. Dice., tomo vii, pag. 222,)

O Breve compendio (n.° li2), que é bastante raro, corno ji licou indicado,

tem xxvii innumeradag-92 pag.

O Summario (n.° 143) tem xn-78 pag. Havia uni exemplar na bibliolheca

nacional.

O meu antecessor notou que os esemplare* da Historia da America portu-

yueza i n *> HI), que iam apparecendo eni varios leilùes, subiain de preco, ten-

done arremat;»do, ou venduto, no tempo do illustre Innocenzo, por mais de

10£000 réis. 0 bello exemplar, que elle possuia na sua copiosa e selecta biblio-

lheca, Ibi arrematado, no leilào judicial a que se procedeu em inventario de me-
nores, por 16£530 réis.

SEDASTIÀO nODOLPIIO OAEGAIM), capellào honorario de Sua San-

tidade, doutor em Ideologia e direilo canonico e ducilo romano, det-embargador

da relacào ecclesiastica de Goa, antigo vigario geral de Ceilào e de Bengala,

monsenbor da Santa Egreja de Rema, etc.

478) Hilopadexa ou instrurcào civil. Versilo portugueza feita directamente

do miginal snnskrilo, etc. Com urna introdui*cào por G. de Vasconcellos Abreu.

Lisboa, anliga casa Bertrand de José l astos, 1897 8.° de xxu-287 pag. e um qua-

dro desdobravel do originai em sanscrito (lexlo perdido.)

479) Dtalecto indo-porlunués de Ceyliio. Lisboa, imp. Nacional. 1A00. 8.° gr.

de xxix-259 pag. e mais 1 coni a dee la cacào da impressào acabada em .'11 deju-

Iho de 190'», no* pMos da Imp. Nacional, para a commissào executiva do
centenario da India. T-m dedicatoria ao sr. consellieiro José de Sousa Monteiro.

I. Grammatica. De pag. 3 a

II. letteratura. De pag. 74 a HO.
Ili Vocabolario. De pag Illa 190.

Appendice. Dismcso.s sacros (no dialetto «le Ceilào ou crioulo, indo-portu-

guéVi. De pag. 191 a 25.*i.

480) Diccionario concani porluguez, et:. Bombaim, 1893. 8.° de xxxvu-i-
561 pag.

481 > Diccionario portmjuez-concani. Lisboa, imp. Nacional, 1905. 8.° de

xxxiv-906 pag.

482) 0 Abbade de Faria (?)

48.1 > Dialecto indo portuguez do uni te. Lis-boa, na imp. Nacional, 1906. 8.°

de 62 pag.

Na «Chroniea lilteraria» de Candido de Figupiredo, que usa do pseudonymo
Cedef, no Diario de nolicias, de 7 de abril 1907. dizia-se àcerca desta "pu-

blieacào :

«... Importante sob o ponto de vista linguistico, e muito curioso
até para os que sào leigos em philologia, este novo trabalbo de mon-
spnhor Dalgado baseia-se em pacientes e lonjos estudos sobre a pliono-

logia dos norteicos da India Porluguesa, beni conio sobre a morpholo-
gia, sintaxe e vocabolario ...»

P. SEDASTIÀO SALVADOR DAPTISTA CAX.À, naturai de Benan-
lim, de Saleete (India portugu^sa), nasceu por 1818. Foi professor em Goa. pré-

gador e deputado as cortes, na legislatura de 1858-1859, etc. Era rimi distincto

latinista Collaborou em diversas publicacòes e deveu-se-lbe o

484; Compendio de logica de Ed. Ponelle, annotado. Nova Goa. (?)

Publicou:
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FR. SEBASTIÀO DE SANTO ANTONIO da provincia de Santa Maria

de Ariabida, etc.— E.

485) Sermào que em louvor de S. Francisco de Assis, patriarcha dos me-

nores, recitou no real convento de Nossa Senhora e Santo Antonio junto a Ma-

fra, estando presentes Suas Magestades e Altezas. Segunda \ez dado a" luz por

Bento de Sousa Campelos. Lisboa, na olT. de Manuel Bodrigues. 1 756.

4

0 de 22 pag.

Na antiga livrana das Neressidades havia uni exemplar deste sermao.

SEBASTIÀO DE SOUSA DANTAS BARACHO, naturai de Torres

Novas, nasceu em 10 de agosto de 181V Filho de José de Vasconcellos e Sousa

Couceyro Baracho e de D. Maria Francisco da Cunha Dantas Pereira de An-

drade. Conia, entre os seus ascendente*, na finita paterna, Antonio Baracho e seo

irmAo (iabriel, accia rnadores. cnnjunctamente com D. Francisco de Portu;al, ile

D. Antonio, prior do tiralo, em Santarem, Antonio Baracho, aquern Fame Sousa

conceituou de bomem algidissimo, foi do Conselho de Estado do Preleiisor.

acompanhando-o em todas as peripecias da sua vida, assaz agilada. até a ilha

Terceira, onde foi morto a estocadas pelos criados de Duarte de (Castro (Barba-

cena), o (jual n<1o ousara, ro.-lo a rosto, por affronta que rccebera. pedir satisfa-

ciò ao intrepido amigo de D. Antonio. Duarte de Castro, culpado em crime fa

traieSo conica a vida de 1). Antonio, «spiava poucos dias depois, no cadafalso,

sendo decapitado, essa e todas as oulras criminosas facanhas, em que foi fertil a

sua vida de aventureiro seni escrupulos.

Assim o narra Camillo Castello Branco nos seus Estudo* para a formqù)
do lit ro D. Antonio, prior do Crato, e srm dcscendentes.

Antonio e Gabriel Baracbo eram originarios de Villa Franca de Xira. edes-

cendenles de um tidalgo fraiicez que acompanhou, ahi por 1080, o conile

D. Henriquc de Rorgonlia à Peninsula, e cujo primitivo nome de Baroche.v

corrompeu, con» o decorrer do t^mpo. transformando-se em Baracho.
Os Baraehos teem o seu brazao no Lirro dos Rei* d'Arma*, e copiado por

frei Manne! de Santo Antonio, reformador do cartono da nobreza, no seu The-

suino da Xobreza de Portuqal.

0 pae de Sebastià"o de Baracho foi um liberal convicto. Xtfo póde emigrar

em 1828. por estar preso, em virtude de ser relintamente affeiooado aoconstilu-

cionalismo. Do castello de S. Jorge, onde se achava detido, evadiu-se pouco de-

pois do desembarque dos 7:500 bravos do exercito libertador no Mindello, indo

apresentai - se no Porto, alravessaudo o Douro a cavallo, armado e equipado Era

cadete de cavallaria, e durante o eèr:o foram-lhe dados os poslos de alferes e

de tenente, segundo reza a Chronica conslitncionnl. Fez parte da expedii;ào so

Algarve, commandada pelo duque da Terceira, entrando em Lisboa em 21 d»>

julbo de 1833.

Acompanhou posteriormente a epopeia liberal até o final da campanha,

sendo forando, pelas suas ideias setembristas, a deixar, em 1812, a aclividadc do

servilo, a que nào mais voltoli.

Sebasti;ìo Baracho é, por sua màe, noto do almirante e consWheiro de Es-

tado José Maria Dantas Pereira de Andrade, cujas obras numerosas se dividcm

em tres seccoes : — malhemalicas, de marinha e litlerarias.

Das pertencentes a primeira secrSo foram quasi todas publicadas nas Me-

morias ou de ordem da Academia real das sciencias, da qual elle foi socio effe-

clivo e secretano.

Tem Sebasti.lo Baracbo o curso de cavallaria, e assentou praca em 23 de

agosto de 1861, sendo promovido a alferes em 7 de julho de 1862, a tenente em

18 de setembro de 1867, a capitSo em de julho de 1874. a major em 10 de

dezembro de 188V, a tenente-coronel em 13 de marco de 1889, a coronel em Ì9

de dezembro de 1892, e a general de brigada em 19 de rùtubro de 1902.

Como coronel, commandou algutis annos lanceiros"2 e a brigada de caval-

laria de que aquelle regimento fazia parte, na guarnicao em Lisboa. Actualmente
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è vogai do Supremo conselho de justica militar, vogai do Conselho superior de

oromoróes, e presidente da assembleia goral da Cooperativa militar, cuja nomea-
fio é por decreto.

Fot pela primeira vez eleilo deputado em 1881, continuando a ter repre-

senlacào na camara electiva, excepto uà legislatura de 1896, até ser nomeado
par dò reino em 11MK).

Foi commissario rènio da provincia de Angola, desde 9 de julho de 1891

até 9 «le marco de 18!<i. No desempriilio deste allo cargo, cuja exoneraeAo Ihe

foi dada a s*»u pedido, com a declaraya > de bem o ter oxercido, elaborou varios

relatorios. O primciro, rnuito volumnso, conténi a reforma de todos os scrvicos

da provincia, e Irata desenvolvidameule da rnissào diplomatica quo llic e Uva
conliada, arérca da deiimitacao do Itaixo Congo e da Lumia, com o lesinilo Intle-

ppndente do Congo. Desse traballio, que nao viu a publicidade, devem existir

exemplares rtos Minisbrios dos negocios estrangeiros e no da marinha e ultramar.

0 ultimo relatorio, foi o segumte :

480) Alguns documento* solwe a miuha missùo na Africa. Lisboa. Typogra-
pltia Minerva centrai, largo do IVlourinho, 14 a 17. 8.° de 89 pag.

Teve »'ste opusculo larga extraccao, vendo-se exhausta ern pouco tempo a

edifao de alguns tnilhares de exemplares.

Como joinalista, cnjo sacerdocio cultivou ininterruptamente desde 1873 até

1890, mantendo sempre os principios mais ampiamente liberaes e demorralicos,

fez as suas primeiras arma» no Diario Illustralo, e simultaneamente escreveu cui

outras puhlicacties, corno a Mala da Europa, de que foi, num dado periodo,

collaboiador assiduo. Em vario* outros periodieos publicou arligos, com fre-

quenta, e ainda boje desee à estacada, quando as circumstancias politicas o im-

pulsionam para a arena jornalistica.

No anno 1881, reuniu em folheto:

487) A questuo iberica. Serie de arligos que cscrevera acerca deste palpi

lante assumpto. Lisboa, ediclo da empresa do Diario Illustralo, na typ'graphia

da travessa da Boa Mora, 63. 8.° de 43 pag.

Foi dedicado, em carta preliminar, ao conselheiro Joito de Andrade Corvo,

seu conterraneo, cuja politica inter-colonial o autor defendia calorosamente.

Na sua qualidade de parlamentar, tem versado os mais variados assumplos,

nas duas camaras. Alguns dos seus discursos correm irnpressos. Citarti os

seguintes :

488) Questòes militarci. Discurso proferito na camara dos senhores depula-

dos por occasiuo de se discutir o orcamento rectifìcado na sessào parlamentar de

Ì888. Lisboa, imp. Nacional, 1888. 8." de 133 pag.

Neste tribalno é feila a critica, por vezes acirrada, a servicos varios da es-

pecialidade. Um dos alvejados foi o general, director da arma de artilbaria, J<»ao

Manoel Cordeiro, jà falleeido, que da sua justica disse em folheto apropriadn,

«ija resposta Ihe foi dada em ulterior sessao parlamentar, que irto leve outra pu-

blicidade que lido fosse a do Diario respectivo.

0 opusculo do general Cordeiro é o seguinte :

Questue* militare» tratadas na camara dos senhores deputados nas srssùex de

5, 7 e 9 de junho de 1888 pelo ex.m0 sr. deputado Sebastiào de Sousa Dania» Ila

racho, major do estado major de cavallanti, na parte que diz re*peito ao poli-

gono de Venda» Novas e eslabelecimentos fabris. Lisboa, lyp. da vi uva Sousa Ne-
ves, 1889. 8.° de 17 pag.

Està controversia ve:n resistala no D'ccionario bibliographico militar de
Francisco Augusto Marlins de Cirvalho (hoje gen;ral de brigada reformado) nas
pag. 37, 78 e 123.

Continuo com a enumeralo dos trabalhos do general Dantas Baracho :

4S9) 0 conrenio. Difcurto proferido na camara do» diano» pare» do reino em
5 de maio de 1902, eombatendo a convencSo com os credores externos nos termos

emque foi realizada. Lisboa, imp. Nacional. 8.° de 16 pag.

nino wx (Supi>l.) 13

Digitized by Google



19* se
*

490) A defeta nacional. Ibi., na nipsina imprensa. 1904. 8.° ile 87 pag. Con-

lem v.trios discursos, de caracter militar, proferidos na camara dos dignos

pares

491) A sitnacùo militar. Ibi , na mesmn itnprensa. 1904. 8.° de 70 pag.

Conlém dis*-urso« da feic^Ao dos antcriores, proferidos lambem na camara alti.

Em outubro de 1901, ScbasliAo Baraolio separou-se dojiaitido regenerador,

cm que iniliton nVca de trinla anno?, mantendo se desile eutao em siluacào au-

tonoma, isolado de lodos os partidos e fa<*£óes.

A contar de 1902. mnguem, tanto corno ette, toni occupado a tribuna par*

lamentar, num esforco seguido de fisralizacao dos aclos minisleriaes, e de eluci-

dai; «li» dos projeclos e propostas de lei em discussao nas camaras e na imprima.

Os seus discursos Silo por isso numerosissimos, constituindo boa parte dos

Annaes da camara dos dignns pares, nos ultimo» annos. Nesta perlina* campa-

nha, cm que se lem emp^nbado com saliencia e liombridade, tein sido scarriolo

propagandista dos principios avanradamente liberaes, corno jà notei acima.

Flt. SEBASTIÀO TOSCANO. (V. Dire, tomo vii, pag 224.Ì

Da Oracào (n.° 145) existia uni exemplar na bibliotheca de Evora Com-

ta\a de 20 fol. innum.

P. SEBASTIÀO OO VALLE PONTE, que foi deao da Sé da Bahia,

deseinbargador da relacao ecclesiastica, provisor e vigario perai do arcebispado.

etc. M. em 10 de abril 173ti.

E.

492) Sermào ita arcuo de qroras que na Sé Catbedral da Balda se cclebrou

pelos felicis*imos casamentos d« *s serenissimos senbores principe* de Portogal e

Castella, etc. 4.° — Anda adjunto ao livro de José Femira de Maltos. inlìlulado

Diario historiro, com frontispicio separado, valendo por consequencia as indica-

fóes typograpbicas do mesmo livro, impresso em Lisboa em 1729.

SEBASTIAO XAVIER BOTELHO, ou SEBASTIÀO JOSÉ XAVIER
BOTI MIO. | V. Dice, tomo vii, pag. 224).

O considerado bibliophilo sr. Manuel de Carvalbaes, que me lem olvsequiado

por varias vezes com apontamentos extrabidos da sua opulenta e solerla biblio-

tbeca. diz-me que possue nella ino elogio composto por esle desembargador,

mas iynora se mereceu o favor da imprvnsa.
4!H) Elogio gratulatorio para utim «ó aclriz, que se representou no tbeatro

nacional da llua dos Condes com geral acceiiacfto

Comecava :

Lancando em torno a mini tumidos olbos. .

.

A copia, em 6 paginas de 4.°, tinha a data de 6 de maio 1818.

* SECONDINO JOSÉ H.UWMIKS. Nada sei de suas eircumslancias

pessoaes. No interessante Rotatorio da commisfào centrai portugueza de sorcor-

ros para auxilio das classes desvalidas durante a epidemia da febre amaretta,

1873, no Mio de Janeiro, documento que de certo nao é vulgar em Portogal e

que vem acompanhado de relalorios especiaes dos medicos e funccionarios cn-

carregados «la clinica e economia das enfermarias, encontramos sob este nome .

494) Motorio aprtsmtado pelo dr. Secundino José Fernanda, encarregado

da casa de convalescenca.
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495) SEGREDOS necessario* para os officios, arles e manufacturas e pam
muitos objectos sabre a economia domestica, extrahidos dos mais acredilados e

modernos auctores, eie. Nova edicào interamente reforniada e accrescentada por
J. A. A. S. Lisboa, na Ivp. de José Uaptista Morando. 1841. 8.° de 2 tomos com
iv-397 pag. e 325 pag. com urna eslampa.

496) * SEMANA ILLl'STHADA, jornal liumoristico e hebdomadario,
illustrado de grande numero de estampas desenhadas por H. Fleiusj*. Hio de Ja-

neiro, Imperiai instituto artistico, largo de S. Francisco de Paula, n.° 16. 4.° gr.

U 1." numero appareceu em 24 de dezembro 1860. Os primeiros tres annos
eie existencia formarli, cada um. seu volume de 416 pag., seiulo 208 de lexto e

208 illu>tiados, sem incluir os >supplemeutos>» Enlre os collaboradores figura-

rasi os nomea dos mais distinctos uas letras brasileiras. 0 lexto, a principio

impresso em difTerentes typographìas, gauhou em nilidez desde que romerou a

ser no proprio (ustituto artistico, que enUio se notava pelo seu ap^rfeicoamento
na arte de Gultemberg. Do n.° 175 em deante os desenhos litbograpbicos passa-

ram a ser suhstituidos por gravuras em madeira.

0< editore* deste hebdomadario, corno bl inde aos assignantes, que iam au-

gmentando, deram um
Almanach illustrado da «Semana illustradao para 1864. Rio de Janeiro, na

mesma lypographia. 8 ° gr. de 6i pag.— É ornado de muitas estampas gravadas

em madeira pelos alumnos biasileiros da aula de xilographia do Imperiai insti-

tuto artistico, creada por Fleiuss, Irmflos & Linde.

A Semana illmtrada durou, sempre com boa aceeilaeSo, ale 1876. A collec-

cào completa é de 15 volumes. Existia, na bibliotheca nacional do Hio de Ja-

neiro, um bom exemplar. que figurou na interessante exposicào da historia do
Itrasil.

497) SEMANA (A) DE LISBOA. Supplemento do ionio/ do Commercio.

Director, Alberto Braga.

Gomecou a sair em 1893 com a collaboralo, propriamente lilteraria, de di-

verso*, enlre elle*, aleni do director, Oliveira Martina, Sousa Martina, Ramalho
Ortigao. A sua duralo foi curta.

498) SEMAWRIO XACIOXAL DE AGRICULTLRA, ECONOMIA
RLRAL, AllTES E POLITICA. Lisboa. -Saiu no primeiro semestre de
1821 e parte do segnndo do mesmo anno. Foi o primeiro periodico agricola que
se publicou em Portu£al. No Conimbricense de 1874 vem urna nolicia a esse

respeito.

# SEMPRONIO.— Pseudonimo de Franklin Tavora.

SEMI KL DA SILVA. (V. Dice, tomo vii, pag. 229).

Na obra mencionada sob o n.° 166, Tratado, etc, saiu da lingua mas deve
emendar-se para de la lengua.

Em carta, datada de Genova, a 6 de dezembro de 1898, deu-me obsequiosa-

mente o sr. Joaqnim de Araujo està informacào àcerca de Semuel da Silva, ju-

deu portuguez. Agradecemo-la. Escreve-me :

•Possuo um excellente exemplar do Tratado da immortalidade de
Semuel da Silva que Ihe descrevo para rectificar o n.° 16o (C) de Inno-
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cencio, tomo vii. e ampliar Kayserling, Biblioteca espanola-porluyuu.

judaica, pag. 102. Diz assilli a portada :

« Tratado da immortalidade da alma : composto pelo Doutnr Senati

da Silva, em que tambem se mostra n ignorancta de certo contrariadn do

nosso tempo que entre muytos erros dai neste delirio de ter parasi J'pu-

blicar que a alma do homem acaba puntamente com o corpo.
{
Viiiticlai.

A Amsterdam (lilete typographico). Impresso em casa tic Paulo Kavw-

tei 11. Anno da criacao (sic) do mundo 5.183. 8.° de 178 pag.»

«De pag. 3 a 6 urna advertencia cm italico— «Ao benigno leilor».

Dalli até linai tritila e uni capitulos, numerados em romano a seguir,

tirante o designado «Cap. ultimo» e composto em corpo 10. Nao lem.

pois, xvi capitulos, nem é dividido em duas partes, corno escreveu o

illustre auctor do Dice, bibl., sobre informacSo de quem nao viti o li-

vro, tjue ellectivaniente é de urna alta raridade. 0 formalo que Inno-

cencio lite attribue é tambem devido a nio ter examinado a obra. Se

est.is rectificacóes couberem no lojrar respeetivo do Diccionnrio, fica

consignada a exislencia de uni exemplar do Tratado da immortaìidaàt

na posse de uni portuguez».

SEKTEN<;A8 «E TniDl.NAKS E JIIZI.S, etc. (V. Dice., temoni,

pag. 229 )

N. B.— Paia nflo repetir as citacóes, quando ponlio •Colleccùo pombalina».

refiro-me à que existe na bibliotheca nacional de Lisboa e lem ali o seti inven-

tario impresso em 1891, reiligido pelo sr. J. A. Moniz, zeloso e esclarecido em-

pregado na mesma biliotbeca e professor de bibliologia, de quem ja fiz men^o
em outro logar no tomo presente.

Facam-se as seguintes alleracóes e annotacOes:

Ao n.° l'i. 0 nome do réu e Antonio Leilio Homem.
Ao n.° lo. Està sentenca foi reproduzida no Conimbricense. n.° 2:261, de 27

de marco 1869.

Ao n.° 21. No inventario das miscellaneas da •collecciio pombalina», cod.

n.° 67, existe urna copia desta sentenca, coni a data de 16 de agosto

Ao n.° 26. No inventario dos manuscriptos da «collecrao pombalina» esl.i,

sob o n.° 23, registado uni volume em 4° de 178 follia*, copias do seculoxvm,

nos quaes se compreliendem os seguintes documentos :

Deffilos do juizo, processo e sentenza na causa do padre Antonio Vieira.es-

tando ria inquisito, representados ao Summo Ponlifiee Clemente X e ao patire

geni! da companbia, de que resultou o breve que se segue.

Breve do Santissimo padre N. Clemente Papa X ao veneravel padre Antonio

Yieira da Companbia de Jesus. Fielmenle Iraduzida da lingua latina na porlugueza.

Replica que o padre Antonio Vieira fez ao Principe D. Pedro em um re-

querimento de seu irmào.

Ao n.° 25. Publicada no Conimbricense, n.° 2:241, de 16 de janeiro 1869.

Ao n.° 30. Pode ver-se tambem na • Colleccào pombalina», cod. n.° 127, na

bibliotheca nacional de Lisboa.

Aon.°32. Saiu no folhetim do Conimbricense, n.° 2:2 17, de 21 de outubro 1868.

Ao n.° «Io. Està nas obras do Cavalheiro de Oliveira.

Ao n.° 39. Idem.

Ao n.° 40. Heproduzida no Conimbricense, em folhetim dos n 2:344 e

2:345, do 22 e 26 de dezembro 1868.

Ao n.° 43. Accrescenle-se : tem no firn a indicacào : Mesa, 20 de junbo de

1732 ; e em nota, em pagina separada, da mesma lelra, està declaracao:

•0 prior do convento da Luz Ihe fez a degradalo do babito de Christo no

oratorio do Limoeiro, etc, e em 4 de janeiro de 1733 foi enforcadoe o seu criado

na rua do Oiteiro, freguezia dos Marlyres, onde fez o delieto, eie.»
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Ao n.° 44. 0 professor Pereira Caldas, ja fallecido, que em tempo se corros-

pondeu affavelmente com o auctor deste Dice, e lhe mandava observaeGes repe-

tidas de bibliographia com referencia a obras que possuia, em nota aulograpna,

que tenho presente, dizia-lhe :

«Tenho urna «carta da Madre Thereza para as discipulas de Odivellas», em
folio, Jetra da epoca, com 7 pagina», em duas columnas. Satyra chislosa, em
nome da beata, em quadrinhas pentasyllabas. Ahi vae a amostra.

Principia :

Minhas bealas,

que as luzes bella*,

la d'Odivellas

escureceis
;

Deixae que briihem

com seus vapoies,

os resplendores.

que todas lem.

E acaba:

Deus vos guarde,

se elle quizer

d'outra beata

corno està è :

Bein corno està,

digo a meu ver,

nflo ha nenhuma,
nem è de crei*.

Ao n.° 45. Apparecem copias com a data: 3 de outubro de 1734 ; e em
nota : «Em 9 do outubro foi degolado no pelourinho por ser nobre, etc.»

Ao n.° 57. Os réus condemnados constituiam urna «companhia de «olho

vivo», e entre elles estava o celebre José Córte Real. 0 Conimbricense, em os

n.M 2:408 e 2:409, de 23 e 29 de agosto de 1870, occupa-se deste processo.

Ao n.° 63. Emende-se : Anda tambem nas colleceóes descriptas no Dice,

tomo li, n.° C, 357 e 359. Em 1866 foi publicada està sentenca com outros do-

cumentos, que lhe respeitam, sob o Ululo : Accordàos e sentencas, etc. 8 ° de

44 pag. e mais 2 innumer.

Ao n.° 66. Foi reproduzida no Conimbriceme , n.°* 2:304, 2:305 e 2:306, de

24, 28 e 31, de agosto de 1869.

Ao n.° 67. Keproduzida no Conimbricense, n.° 2:447, de 7 de Janeiro 1871.

Ao n.
ft 69. Esl5o igualmente na Colleccuo, citada no lomo u, n.° 337.

A» n.° 73. Emende se : anda tambem nas Colkrcóes mencionadas no Dice,

tomo ii, n.° C, 337 e 338.

Aos n.°* 76 e 77. Foram impressa s ambas na off. de Antonio Kodrigues

Galhardo, talvez em diversas edicóes das que ticaram mencionadas. Na bibìio-

theca do conselheiro Jorge Cesar de Figaniere, illustrado bibliographo, existiam

as duas reunidas, inipressas em urna so com 16 pae.

Ao n.° 80. V. o Gabinete historteo de Fr. Claudio da Conccicao.
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Ao n.° 92. Aecrescentem-se aos documentos registados sol) os n.M 61, Ci,

63, 94 e 92 os seguintes, que vou copiar da « Coltecelo pombaiina», n.* 686:

a) Sentenza conlra o duque de Aveiro e aeus cuiuplices. 4759.

b) Sentenza da imiocencia dos fidai gos Tavoras. 4784.

c) Noticias que correli) pubJicas e verifieadas pelas vozes das pessoas mais

bem informadas Lisboa, 25 de oulubro de 4780.— Sobre a rovisto do processo

dos Tavoras.

Neste codice faltam alguns docutnentos particulares que foram retirados, se-

gundo se decima no mesmo inventario.

Ao n.° 96. S^iu lambern no Conimbriccme, n.° 2:372, de 49 de abril 1870.

Ao n.° W. Veni no Cmimbricense, n.' 2:445, de 44 de marco 1874.

Na • Colleccto pombalina», cod. n.° 694, encontra-se o seguinte registo, que

faz differenya do qne està neste Dice. :

Sentenza profonda con tra os nK. que se acbam presos na cadeia da córte e

cidade polo extravio de diuheiro do erario, com a data de 4786. Os réus sàoos

seguintes : Joao Tedro Freire, Mathias Ferrei ra da Silva, Joao Elins Parochon e

Ignacio José de S«msa, os primeiros condeinnados a pena ultima, e os dois ulti -

ino» a confisco do bens e dogredo perpetuo.— Decreto de 43 de dezembro 1786,

commutando a pon i do morte imposta a estes RR. em degredo perpetuo.

É urna copia desta sentenza que existe no inventario pombalino.
Ao n.° ìi)\. No inventario das miscellanea» da • Colleccto pombaiina», cod.

n.° 613, na biblioteca naciomtl de Lisboa, està, entre outros documento?, o se-

guinte. com a nota : «Copia fiel do seu originai, assàs raro» :

Sentenza quo os juizes da aloada do Rio de Janeiro proforiram conlra os

réus de alta traicào e rebellito das Minas Geraes, em 4 4 de inarco de 4792.

Eram,29 os réus. figurando entre olles o Tiradentes, Gonzaga, eie.

Àceroa desta rebelliao, vejam-se as Ephemci'ides nacionaes de J. A. Tei-

xcira de Mollo, tomo !, pag. 244 a 246, abril, 21, anno 4792.

Ao n.° 147. V. o que escrevi no tomo x, pag. 262 a 263, no artigo Joao

Francisco de 01ireira

Ao n.° 439. V. tambem a portarìa do governo datada de 6 de setembrod'?

4810. impressa por essa epoca.

Ao n.° 144. Foi tambem impressa na imp. Regia, 1811. Fol. de 8 pag.

Ao n.° 456. No exomplar que possuo estto numeradas 35 pag., impressa*

na off. de Antonio Rodiigues (ìalhardo, as quaes se addicionaram mais 4 innu-

meradas contendo mais dois documento* : aviso do convocalo, polo tribunal da

relacto do patriarebado, para sereni consultados alguns Uieologos de maior au-

ctoridade e de pessoas de boni conselho para darern a sua cpinito Acerca do

caso do padre Joao Rodrigues L<*pes; e o assento approvado ne*sa reunìSc, a

miai assist iram alguns nriores das freguezias da capitai e o lente de theologu na

Ùniversidade de Coimbia, dr. Fr. Jacinto Basto, sendo presidida pelo rev. An-

tonio, bispo, pnlriarcba eleito, no palacio patriarcbal de Manilla, em 20 de abril

4843. (Na imp. regia).

Ao n. c 460. No esemplar que possuo ha variante?, a comecar do tituto:

sentencas a favor do desombargador Joto José Mascarenhas de Azevedo e Silvi,

em Ires processo» de accusacto das differentes impulacóes que Mie impuiaram.

Lisboa, na imp. regia. Anno 1814. Com licenca. 4 ° de 19 pag.

Ao n.° 468. Emende- se no firn : (Dice., tomo iv, n.° /, 4554.)

N.° 494. Foi reproduzida no Archita dos Acorn, voi. vm, pag. 52.

Ao n.° 495. Saiu oulra edicto do Funchal, imp. de A. G. Ferreira, 4Hi;{

4.» de 20 pag.

Ao n. w 205. Reimpressa no Conimbricerue e r.os Apontamenio» para a histo-

ria contemporanea, por Joaquim Martins de Carvalbo. A devassa tambem saiu no

mesmo jornal, n.° 2:542, de 22 de agosto 4874 e seguintes.

Ao n.° 222. Reproduzida nos ApontamerUo* bistoricos, de Joaquim Ma/brw

de Carvalbo.
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Ao n.° 237. Emende-se : Sentenza.

Ao n.° 240. Està senlenca, se nào tiouve erigano, foi tambem puhlicada em
fol. de 4 pag , na typ. de M. José Marques da Silva, 1841. Coinpreliende os prin-

cìpaes documentos do processo contra iuiu Marques Amado, maior de 26 annos
de idade, qtie fóra alferes da guarda nacional, naturai da villa de Arega, co-

marca de I/Mria. roorrendo de morie naturai na forca erguida no Hocio da mes-
ma cidade. Fóra cundeinnndo por homicidios commettidos ein circumstandas de
traioào e aleivosia.

Na titesina occasiSo foi impressa a seguitile ;

Conlissào e despedida que fez o réu padecente Joflo Marques A inailo, que
foi enforeado no dia 20 de agosto de 1841, indo de Lisboa para Leiria, onde se

executou a sentenza. Lisboa, 1841. Na typ. de F. C. A. Fol. (Meia follia, com
ama gravura tosca no alto da pagina.)

Ao n' 245. Con» relacào a este réu e seus cumplices, julgados e condemna-
dos. noie-se que, por essa occasiao, a falla de oulras informacóVs nos jornaes,

qne enlào eram escassos cm nolicias, sairam os seguinles impressos, que pos-

silo :

a) Sessao do tribunal de policia cnrreccional, 2.» distrido, exlrahida por
Damaso Joiquiin Lui* de Sousa Mottteiro, tachygrapho do Diario do Governo.

Processo dos individuos accusados do borri vel crime perpretado na notte de 26
para 27 de setembro do anno ultimo, em casa de Pedro de Audrade, medico,

morador na rua do Aiecrim, n.° 36, com frente para a rua das Flores, n.u 16,

e seus fìlbos. etc. Os réus suo os seguinles: Diogo Alves, de alcunha o «Pan-
cada», boleeiro, eie. Typ. de D. J. L. de Sousa Monteiro. (S. d.) Fol. peq. de
26 pag.

b\ Sessao do tribunal de policia correccional, 2.° dislricto. em 27 de marco
de 18W, extrahtda, etc. ttalilicacào da pronuncia de Diogo Alves, etc. Na imp.

Nacional. Fol. peq. de 10 pag.

c) Julgamento de Diogo Alves e mais cumplices, etc. Comprehende-sc a
sentenra de condemnacào dos réus, datada de 15 dejulhode 1840 ) Lisboa,

1840 Typ. de Jo«é Baptisla Morando. Fol. de 4 pag. innumer. (Saiu em duas
meias folhas.)

d) Relaeao de Lisboa. Processo de Diogo Alves. Lisboa, 1840 (Na typ. de
F. C. A. Fol). (Meia folha em papel ordinario, que chamamos de embrullto*, para

os vendednres das mas).
e) Dois réus padecentes que se acbam no oratorio para cumprirem senlen-

cas de morte, na forca, a que foram condemnados corno co- réus e socios de Diogo
Alves, eie. Lisboa. 1830 {sic). Na mesata typ. (Tambem meia foiba, igual ao
nolado acima.)

f) Sentenza proferida contra os réus padecentes Diogo Alves e seus com-
panheiros. Accordio da relacào de Lisboa, etc. Lisboa, lyp de E. J. da C. San-

ches. (S. d.) Fol. de 4 pag. (Em papel ordinario).— Tra* no firn o decreto com-
mutando a pena imposta ao réu JoJo das Pedras no degredo perpetuo para o
presidio de Caconda.

g) Hequerimento da mesa da Santa Casa da Misericordia de Lisboa solici-

tando o perdio do réu Diogo Alves Lisboa, 1841. Typ. do Gratis. Fol. (Meia

folha em papel ordinario.)

h) Execucào de a'ta justica na pessoa do seelerado réu Diogo Alves, por

alcunha o nPancada», naturai da Galliza. Lisboa, na imp. Lusitana. (Saiu em
ferereiro 1841).

Nessa epoca tambem foi impresso e vendido uro poemeto sob o titulo :

t) 0 supplicio de Diogo Ahes. Canto funebre otTerecido aos habilantes da ca-

pital, por Antonio Manuel Torres. Lisboa. Na typ. de Malbias José Marques da
Silva, 18il. 8.» de 10 pag.

j) Depois a senlenca saiu em o u.° 1 da colleccao intitulada Criminoso* ce»

lebres, Diogo Ahes e a sua quadnlha, edicao da casa ed itorà Verol Junior.
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Ao n.° 247. Acerca do processo e condemnacSo de Francisco de Mattos

Lobo, tenho nas ininbas colleccòes mais seis imures*os avulso saidos de diver-

sas typograpbias: de Luis Concia da Cunba, Malbias José Marques da Silva,

Elias' da Costa Sanches, F. C. A. e A. J. da Rocba, coni que cstes impressore*

acudiam a curiosidade excitada do publico.

A sentenza registada lem, no alto da primeira pagina, urna gravura losca,

represcntando o rcu, o logar do crime e a forca.

À enumeracelo feila no Dice, torno vii, aecrcscenteni-se as seguintes :

251. Sentenza da excommunhao protenda pelo arcebispo de Tanger contri

Eslevilo da lìntnn, eavalleiro de Santiago, pelo facto de baver cobrado di?inios

dos pobres da commonda do Cercai, provincia da Junqueira, eie. Con» \arios

accordio* e conlirmaroVs. Vianna, lo de fexereiro de 1485.— V. na «Colta-rio

pombalma», cod. n.° 732.

252. Senteneas de I) Jo3o III, e varias cartas relativas aos processo* do

barào do Alvito e de seu ti Ilio Joao Lobo, por esle liaver casado coni I>. Juliana,

lidia da marqueza de Villa Real, sendo menor ; e por ter emrado ein casa della

em Santarelli, de noile, esalando e forcando urna janella, para tirar certas peras

de \estuaiio, eie. 1540-154S. — V. o inventario das ini$cellaneas da »Colleccào

poni bali uà», na biblioteca nacional de Lisboa, cod. n.° 147.

25J. Senteiica da influisicào de Lisboa, em 7 de novembio 1588, conlra a

prioreza da Anmmciada Maria da Vizitacito.— Impressa na Gazeta de Portugal,

n.° 1:405.

254. Sentenza conlra lluy de Mello, capitào da Mina, em tempo de D. Joio 111.

V. na «ColleccAo pombalina», cod. n.° luti.

255. Senteneas numa questao de precedenza entie o conde de Viniioso e o

conde de Penella. 1 574-1 61 U. — V. na «Colleceào pombalina», cod. n.° 68J.

256 Senlenca de El-ltei contra o collegio dos estudantes de Coimbra. 1610.

— V. na «Collecyao pombalina», cod. 653.

257. Sentenza da rea! mesa censoria conlra a pastoral do bispo de Coimbra,

D. Miguel da Annunciacelo, 1768.— V. «ColleccSo pombalina», cod. n.° 454.

258. Transumpto da originai sentenca proterida, auctotitate ordinaria, sobre

a approvalo de iinmemorial culto publico do veneravel servo de Deus Ir. Con-

caio de Lagos, da ordem de N. V. S. Agostinbo. Publicado em 18 de abril de

1790. — V. na «Collecc.lo pombalina», cod. n.° 687.

259. Sentenza conlra o marquez de PombaI, e a favor dos capei I5es dasca-

pellas de D. Diniz, em Odivellas, no pleilo sobre o reguengo de Monsanto. 1781.

V. na nCollecc5o pombalina», cod. n.° 678.

260. Sentenza da inquisiyào de Lisboa, de 3 de agoslo de 1603. que con-

demnou fr. Diogo da Assumpcào, francescano da provincia de Santo Antonio de

Portugal, a ser degradado das ordens e relaxado corno bereje e apostata, perii-

naz, confesso, conviclo, impenitente e revogante. Impressa no Instatilo de Coim-
bra, voi. xi, n.° 8. pag. 221.

261. Senteneas da inquisito de Lisboa, publicadas no auto de Fé de 14 de

maio 1627 e de 2 de setembro 1629, contra Maria Soares e seus fillio* Antonio

Soare* e Antonia Soares, condemnados a coinparecerem nos ditos aulos de Fé e

nelles fazerein abjurayilo de cehrmente*. Publicadas coin a nolicia circumstanciada
dos processos e as integras de algumas pecas mais nolaveis delles, no lintiluto,

voi. xiu, n ° 7, pag. 159 e n.° 9, pag. 211.

262. Sentenza da inquisiyào e da relayao de Lisboa, aquelia seni data, està

de 17 de setembro de 1062, condemnado Diogo Henriques Flores, mei cador, a

ser relaxado e morrer morte naturai de garrole, sendo fedo vor fono em pò e

cinza, corno bere,e convicto, negativo e periinaz. Impressas no tmlilulo, voi. xn,
n.o II, pag. 261.

263. Senteneas da inquisicào e relacào de Lisboa, aquellas seni data, estas

de 1 e 10 de maio 1682, contra Pedro Serrào, fillio de Antonio Serrào de Cas-
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tro, estudante, mais de mcijo rhristùo nomo, e Miguel Hcnriques, advogado, rela-

xados ambos e condemnados a morrei em morte naturai e sereni feitos fior fogo

em pò, corno herejes e aposlatas, convielos e confessos. Iinpres&os no histttuto,

voi. ix, nS 19, pag. 298, e n.° 20, pag. 310. Tamhem saiu no Conimbricense,

n.° 2:307, de 4 de setembro 1869.

264. Sentenca da ioquisicAo de Lisboa, de 1694, contra Anna Marlin*, viuva,

relaxadi corno convicta, relapsa, revogante e impenitente, pelo crime de feitice-

ria e de ter pacto coni o demonio. Impressa no Inòtituto, voi. ix, n.° 24.

pag. 379.

26o. Sentenza da inquisicào de Lisboa, sem data, contra Francisco Bar-
bosa, o tio de Massa reiUn, pcdreiro, condemnado a ir ao auto de Fé coni ca-

rocha e rottilo ih feiliceiro, e relaxado a justica secular conio conviclo e con-

fesso no crime de feiticeria e de ter pacto coni o demonio. Publicada em Lisboa

no auto de Fé de 24 de julho 1735 e impressa no Istituto, voi. ix. n.° 6.

pag. 130.

266. Sentenca proferida pelo prior e delinidores do mosteiro de Santa Cruz
de Coimbra em 30 de marco 1726 contra o P. D. Luis dos Martyres (no seculo

D. Luis de Sousa Vasconcellos), acrusado de crimes gravissimos. ci vis e religio-

sos. Condemnado a sor rxpulso da ordem e degredado para a India. Reproduzida
no Conimhriccnsc, n.° 2:237 e 2:238, de 2 e 5 de janeiro 1869.

267. Sentenca da relacAo de Lisboa eondemnando Ignacio de Sousa Ferreira

a degredo perpetuo de galés e a varios degredos temporarios os co-réos Miguel

de Torres, Damilo (lomes do Valle, José de Sousa Salgado. Antonio Pereira,

Francisco Tinoco e Antonio de Sousa Frrrciia ; todos pelo crime de fabricacflo

de inoeda falsa, em Minas Geraos, no Brasi!. Tem a data de 13 de maio 1732.—
Mauuscripta.

Appenso a està sentenca, de lelra differente, mas da mesma epoca, esUi o

seguinte :

a) Traslado do auto que faz Francisco Borges de Carvalho, em seu nome e

em nome de seu sobrinho Joao José Borges, parante o ouvidor da comarca do
Rio das Velhas, sobre o socio do declaranle Ignacio de Sousa Ferreira ter casa

de fundieào de moeda (em lo de janeiro 1731. em Villa Beai de Nossa Sennora
da ConoeicSo);

6) Disposilo que fez o dr. ouvidor Diogo Cotrim de Sousa àcerca desta

diligencia (em 6 de marco) ;

c) («irta (de denuncia) de Francisco Borges de Carvalho para o ouvidor
corregedor (serh data, mas de certo anterior ao praso da diligencia, por isso que
para ella expòe alfilres.)

Està* pecas do mesmo formalo, in-folio, e copiadas por occasiao da sen-

tenza, existiam ua curiosa e rica bibliotheca do professor blbliopliilo Pereira

Caldas (v. no Dice , tomo xm, pag. 42 a 46, ja fallecido), o qual em tempo man-
dara a indicalo ao auctor.

Sentenca nos autos de que eram BH. Ignacio de Sousa e outros, pio crime

da casa da moeda em Minas (Brasil). 1732. — V. na «Colleecao pombalina«, cod.

n.° 672
268 Sentenca da inquisito de Lisboa contra Francisco Barbosa, por se-

gundo lapso de feiticeria, condemnado a morrer morte de garrole na Ribeira, e

à sor queimado depois de morto. (Datada de 24 de julho de 1 735.)— Manus-
cripta.

209. Sentenca da inquisirlo de Lisboa contra Joao Baptista de S. Miguel,

cognominado o Joàosinho, solteiro, filho de Antonio de Araujo, ourives de ouro
em Lisboa Occidental, condemnado a carcere perpetuo com acoules publicos e

degradalo de o annos para as galés. — Manuscripla.

270. Sentenca da inquisicào de Lisboa contra José Rodrigues Mendes, chris-

tao novo, solteiro, filho de Lourenco Rodrigues Mendes, mercador de Braganca,

relaxado a justica secular. (No auto publico de Fé celebrado no convento de
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S. Domingo* de Lisboa. Na sententi acima, n.° 260, lé se a mesroa noia.)— Ma-
nitscripta.

271. Sentenca da córle do parlamento, pela qual se julga o aeravo da co-

rda interposto polo procurador goral das bulla*, breve», constituicóes e outros

regulameutos dos sociedades quo a si inesmas se denominati) de Jesus : e se prò-

tube aos que a si mesmos se denominam jesuitas e a todos quaesuuer, outros, de

trazer habito da sociedadc, de vivcrem sujeilos a obediencia do Cerai, e das

constitui^òes da dita sociedade, e de enlreter alguma correspondencia diroda oa
indirecl.» com o Cerai, e mais supenores da n,esina sociedade, ou coni outros

propostos por elles, etc. Eni 6 de agosto de 1763. TraduziUa do idioma franeez

para o portuguez. Paris, na off. de Pedro Guilherme Simao, imp. do Parlamento
1762 {sic). 4.*» de 89 pag.

272. Sentenca da real mesa censoria contra a pastoral manuscripta do bispo

de Coimbra, etc. 1768.

273. Senlenca da relacao de Lisboa decorando innocente do crime de «Ita

traicao que se Ibe imputara, e resliluindo ao seu credito e reputalo o major de

milieias Antonio Herculano Firmino Dolores. (Dalada de 31 uejaneirode 1815).

Impressa em Lisboa na imp. regia, 1815. Fol. de 4 pag.

274. Sentenca a favor de Manuel Cerveira Pereira, governador que foi de
Angola. Lisboa. 1809.— V. na «Colleccào pombalina», coti. n.° 526.

275. Sentenza do P. M. Kr. Faustino de Santa Uosa, sobre a exlracf5o das
seis religiosas de Santa Clara de Santarem em 1749.— V. na «Colleccào pom-
balina», eod. n.° 641.

No mesino codice vrjam se :

a) Fumhmentos da sentenza em que o dr. Lazaro de Sousa Pereira foi

disnensado, por irregularidade que contraliiu, na pendencia de que resuitaram
os homicidios de Manuel Armao e Miguel Passos. (Sem data).

b) Appellacao da sentenca em uin processo contra uni padre que vende
vinlio sem pagar impostos, etc.

276. Sentenca contra os réus comprebendidos na devaasa que S. M. mandou
tirar pela morte do bacbarel Joao Vieira de Andrade, etc. Lisboa, 1764.— V.
na «ColleccOo pombalina», cod. n.° 436.

277. Sentenca do parlamento de Paris, probibmdo o ensino e varios livros

dos jesuilas. Trad. do franeez. 1757.— V. na «Colleccào pombalina», cod. n.° 458.
278 Senlenca da junta geral do commercio a favor de Diogo Pereira Soa-

res. Com a trad. em franeez. 1757.— Ibidem.
279. Sentenca contra os réus bacbarel Francisco Pedro Escoto, Joaquim José

de Mello Piinentel e Diogo Fernandes. 1770. — V. na «.Colleccào pombalina*,
cod. n." 460.

280. Sentenza do parlamento france2 e controversias enlre o parlamento e
os bispos sobre a expulsto dos jesuitas, n sobre os brevos da nova conlìrmaelo
dos mesmos jesuilas, 1761.— V. «Colleccào pombalina» n.° 686.

281. Senlenca da relacao de Lisboa dada a il de dezembro de 1830 «ontra
Edmundo Potenciano Honbomme, franeez, e estu tante que foi da Universidade
de Coimbra, por baver tornado parie nos desacatos conimeli idos na f-greja ca-
tbedral da mesma cidade nas noites de quinla e sexta-feira santa», cm Ì828.
Condernnado a acoites e de/ anno* de degredo para Angola. — Impressa no vo-
lume Relafùo dos successos occorridos no Tejo, etc, pag. 27 a 29.-

282. Sentenca crime de absolvicào profonda em conselbo de guerra a 18
de janeiro de 1810, a favor de Joao Infante de Lacerda, coronel de milieias do
Alcacer do Sai, accusado de abusos de auctoridade, e outros crimes civis e miti-
tares.

283. Sentenca de absolvlcao dada na relacao do Porlo a 22 de junho de
1811, Riabilitando a memoria e fama do tenente-coronel Joào da Cunba Araujo
Porlo Carrero, assassinado cm tumulto popular corno traidor e sequaz dos fran-
cezes.
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384. Sentenza crime dada na relacào do Porto ali de abril de 1815 contra

o réu José Joaquim Maehado, condemnado a pena ultima por crime de assuada
e morte violenta

2K3. Sentenca crime profonda na relaeflo do Poito a 21 de maio de 1823
contra o réu Antonio Soares, accusado de ter assassinado sua m&e com urna

fouce. Condemnado a pena ultima.

886. Sentenca de jtistificaeao dada no juizo do crime da cidade do l'orto aos
24 de dezemhro de 1821 a favor do dr. Antonio Pereira de Almeida, da mesma
cidade, àcerca da Mia adhesào ao governo constitucional.

287. Sentenza profenda na relac.lo a 12 de julho de 1&23, dando por ex-

tincta. em virimi»- do decreto de 6 de junho do inesmo anno, o processo formado
ao conego José Constammo Gumes «le Ostro, da Maranhio, por crimes poli-

tico».

288. Sentenza crime proferida na relacao, de 10 de junho de 1823, contra

os piratas da corveta lleiohm, apresada na altura de Gibraltar pela togata Pe-

rvia. Condemnados a degredo, multas. eie.

289. Sentenza crime de absolvicflo dada na Telaio do Porlo a 20 de inarco

de 1824 a favor do réu desembargador José Pimentel Freire, accusado de per-

lencer a" mammaria e de fatar mal de Kl-Rei

290. Sentenza crime de absolvicAo dada na relacào do Porto a 24 de julho

de 1824 a favor de Manuel Ignacio de Mattos Sousa Cardoso, tliesoureiro mór
da Sé de Braga, accusado de scr affetto ao >ystema constilucional, espnlo e de-

nuncianti.

29 f. Sentenca crime de absolvicAo proferida na relacflo do Porto a 7 do
agosto de 1824 a fax or de José Pedro de Sousa e Azevedo, pre?o e accusado de
a(feic.1o ao syslema constitucional e de falar mal de El-Rei.

292. Sentenca • rime de absolvieSo dada na n-heflo do l'orto a 12 de agosto

de 1824 a favor do dr. Antonio Jose da Silva rVis. advogado. preso por ser ade-

pto do syst^ma constitucional, e profrrir improperios conti a a familia real.

293. Sentenza crime de absolvicfio dada na relacào do Poi to a 20 de no-

vembre de 18H a fa ver do réu Antonio José da Costa, sargento-mór de orde-

nancus. accusado >le ser aflecto ao systema constitucional, eie.

294. Sentenca de absolvicAo proft-rida pela relae3o do Porlo a 25 de julho

de 1825 a favor de Antonio Cabrai e Castro, e seu irmAo, accusados de ofleusa

ao systema constitucional e por isso preso».

295. Sentenca crime de absolvicilo da (Li na relacào de H de fevereiro de
1827 a favor de fr. Joaquim de S. Nicolau Tolentino, e fr. Joaquim da Hainha
dos Anjos, Migiosos no convento de No>sa Senliora da Boa Hora de Belem,
accusado de desafectos à carta constitucional e de propagarem boalos ab'rradores.

296. Sentenca crime de absolvicSo dada na iciaca'o do Porto a 29 de maio
de 1827 a favor do jniz de fora de Camiuha, Francisco da Costa Mimoso Al-
poim. accusado de desaftecto ao governo constitucional.

297. Sentenca crime dada em juizo da commissari mixla a 7 de janeiro de
1831, na ilha de S. Miguel, contra o padre Jo.io Antonio da tosta e ouiro, por
desaflectos ao governo de D. Miguel. Comlemnados a degredo.

298. Circumstancias relativas ao réu padecenle Antonio Bento desde que
enirou no oratorio até se ultimar a execucao da sentenca. Fóra condemnado A

pena de morte na forca Lisboa, 1839. Na typ. de F. C. A. Fol. (Meia foiba em
papel ordinario)

299. Sentenca rontra Malhias Antonio, o padre Matheus, que fóra soldado e

sombreireiro, condemnado a 8 annos de trabalbos publicos pelos crimes de fraude

e simulacro do caracter sacerdotai, esercendo està fuuecflo em dixersas egrejas

dentro e fora da capital do reino. Tvp. de F. A. da Hocha. Fol. de 4 pag. innum.

Tem a data de 12 de junho 1843.

Nas minbas colleccòes possuo miis 3 papeis impressos accrca do processo

deste réu.
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31)0. Sentenza contra a ré Maria José, condemnada a pena de morte na forca,

ereela no campo de Santa Clara, por ter assassinado sua mie, esquartejando-a

em seguida, enterrando primeiro a cabeca no pn piio locai do crime e os mem-

bros mutilados proximo da egreja de Santa Engracia. Na offic. de Manuel de

Jesus Coelbo. (S. d.) Fol. de 2 pag. (18o0).

Além da sentenza tenho nas mmhas colleccóes, mais 2 impresso*

avulso, folhas soltas publicadas cui Lisboa; e 1 folbeto impresso no Porto

em 1852.

V. neste Dice, tomo xu, pag. 273.

30 1. Sentencas na eomarca de Tabua, condensando a trabaihos publicos

por toda a vida uà Africa Orientai e nas custas o réu JoAo Victor da Silva

Brandào, pelcs crimes de roubo e morte na pessoa do padre Portugal. e de ter

sido ebete e director de urna assooiarfto de malleitores. (Datada do 3 de junhode

1869).— Publicada na collecfSo Criminusos celebrts do editor Verol Junior,

n.° 2. Idem.

Impressa, com o processo do julgamento, em Lisboa, lyp. Universal de Tho-

mas Quintino Antunrs, 1869. 8 ° de 48 pag.

Outra edijfio. Narraefto lìelrnente escripta por A. A. Teixeira de Yascon-

cellos, dada a luz por Vicente Izidoro Correla da Silva. Ibi. Typ. Porluguesa. 1869.

8.° de 80 pag. Coni o retralo do leu. Esle opusculo leve 3 edigòes seguidas com

grande tiragem e conlém muitos documentos e noticias de crimes commeltidos na

Beira.

Em sua defesa, Joflo Brand/io publicara a «Minuta de aggravo de jnjusta

pronuncia*, num dog crimes, o mais recente, o assassinio do padre Portugal.

0

redaelor desse documento juridico è a celebre advogado e jornalisla Custodio

José Vieira. Porto, typ. de A. P. Correia Junior, 1867. 8.° de 26 pag. Xeni corno

introducono urna carta assignada por JoSo Brandào.
302. Sentenza da eomarca do Porto, condemnaudo o reu Vicente Urbino de

Freitas, professor e medico, a 8 annos de prisào cellular seguidos de 20 annos

de degrado em possessfto de primeira classe, pelo crime de envenenamento, com

premeditarlo, do menor Mario Sampaio, seu parente. (Datada do Porto a ! dede-

zembro de 1893). — Na collec<;fto do editor Verol Junior citada, n.° 5.

Esle réu, depois de cumprida a sentenza, obtendo commutarlo, fui para o

Rio de Janeiro; mas eomecou ali a exercer a clinica e o governo da republica

mandou o sair para fora do territorio brasileiio. Deste facto se occuparam algu-

mas pazetas brasileiras por causa de reclamarlo do queixoso.

303. Sentenca, na eomarca da Cov illift, dando corno mio provada a accio

contra o rommendador José Mendes da Veiga, na causa de investigalo de pa-

ternidade iliegilima, absolvcndo o réu. Publicado no opusculo Heflnòe* juridicm

na defesa, etc. Coimbra, imprensa da Universidade, 1871, occupando de pag- 93

alio.
30'*. * Sentenza do bispo da diocese de S. Paulo (Brasil) de exeommunhao

maior e exauloracfto das funccoes ecclosiaslicas e depositilo v erbai, sondo

igualmente fulminado com inliabilidade para oflicios, bcnefìcios e dignidades da

igreja, entra o ex-padre José Manuel da ConeeicAo, accusado e condeinnado no

juizo do contencioso ecclesiastico criminal da mesma diocese cm 19 de tevereiro

1867, por ter abamlonado a egreja romana, etc Saiu no Correio paululino de

23 de abril do mesmo anno e cìepois reproduzida na defesa que o mesmo pres-

bylero mandara iinprimir no Kio de Janeiro em junlio seguinle.

Veiu jà cilada, no ai tigo respectivo do Dice., tomo xin, pa£. 72.

305. Sentenza do capitani mór Francisco de Ornellas da Lamara, commen-
dador de S. Salvador de Penamacor, dada no supremo tribunal da casa da su-

plicacfto da cidade de Lisboa, polo doutor, etc. Approvada e conlìrmada por de-

creto de S. M. (de 23 de maio 16i3, Lisboa ) Na offi. de Domingos Lopes Rosa.

Anno 16 .3. Folio de 4 pag.

Foi reproduzia no Archico dos Ap>res, voi. xu, pag. 376.
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306. Sentenza conlra o réu Antonio Moreira das Neves Carneiro, estudante
do segundo anno de mathematica da universidade de Coimbia, implicado no
barbaro bomicidio dos lentes da mesma universidade no enconlro do dia 18 de
marco 1828. no termo da villa de Ega, provi ino de Condeixa, etc.

Està sentenza, beni corno ontros docutnenlos que respeitam ao indicado
crime, encoiilramse por extenso na obra Documento* para a historta das cortes

fjeraes da nacùo portugueza, do bario de S. Clemente e José Auguro da Silva,

no tomo v, de pag. 570 a 588 ; e no tomo vii, de pag. 237 a li75.

V. no tomo vii deste Dice, o n.° 205. pag. 250.

307. Sentenza, em processo de imprenda, contra o jornal 0 Agapito, de
Francisco Teixeira Viegas, querela promovida pelo ministro da justica, eonse-

lbeiro Martens Ferrào, por injuiia e diflamacfio, sendo o réu condemnado no
pagamento da multa e custas, e exhortado pelo juiz no fìm da audiencia.

—

impressa con» a sessào do jury, e na lyp. Universal. Lisboa, 1800. 8.° de
93 pag.

Neste julgamento foi advogado do auctor o dr. Ilollreman, que proferiu na
audiencia urna das suas melbores oraeftes juridicas. Veni de pag. 62 a 81.

Francisco Teixeira Viegas, fora, por muito tempo, collaborador nos folbe-

tins do Hmz Tisana, «lo Porto.

308. Sentenca, ou querela de imprensa, contra o Nacional, do Porlo, dada
pelo governador civil do districlo, entao viseonde de S. Januario, absolvendo o
réu Joào Osar Pioto Giiimaràes, redactor prim-ipal dnquella gazeta, e con-
demnand» o auctor nas custas do processo por se provar mìo ter bavido crime
de injuiia.— Impressa, coni o julgamento, no Porlo, tvp. do «Nacional», 1869.
8." de 32 pag.

309. Sentenca proferida no juizo do direilo da comarca de Torres Novas,
pelo juiz José das Nevcs Gomes Elyseu, no processo conlra a camara municipal
do mesmo concelho, que se oppunha a quo o auetor José Antonio da Silva con-

tinuasse na posse do terreno em que manlinba urna fabrica. Condemnada a ca-

mara nas custas, devendo restituir ao auclor o que Ihe bavia embargado ou des-

truido, tirando lbe as servenlias do cstabelecimento fabril, cuja importancia é

reconhecida na sentenca.

310. Sentenca contra o réu José (lardoso Vieira de Castro, condemnado a

10 annos de degredo para a Africa ou em 5 de prisao maior cellular. por ter vo-

lontariamente, segundo o libello do ministerio publico, attentando contra a vida

de sua mulber, empregando primeiro o chloroformio e depois asphyxiando-a
coni a roupa da cama onde estava deitada. — V. Processo e julyamento de Vieira

de Castro no tribunal da Boa Mora nas audiencias. de 28, 29 e 30 de novembro,
eie. Lisboa, imp. de J. G. de Sousa Neves, 1870. 8 ° de 6fc pag.

Foi urna das audiencias mais notaveis e ruidosas que se realizaram naquelle

tribunal, no seculo xix, pelo numero e pela qualidade das pessoas qne nella in-

lervHram. 0 degredado veiu a fallucer em Loanda, segundo foi publicado nos
periodicos da epoca.

SFRAPIIW lì\ CONGEDO. (V. Dice , Ionio vii, pag. 255).

A breve nolicia de que se fez mencio tambem saiu em sepirado sob o ti-

tu lo : Exlraclo breve da vida, etc. Lisboa, por Si indo Thaddeo Ferreira, 8.° de
20 pag.

Na pag. 256, n.° 171, emende se : Novo Director, para JVcro confessor.

SERAPIIIU M ANUF.I, DE FIG1JE1REIH) E CAMPOS. (V. Dice.,

tomo vn, pag. 256).

Era naturai de Vizeu.

Recebeu o grau de doutor em 7 de junbo 1795.
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SERAPIUM PEREIRA HA ROCHA. (V. Dtec., tomo vii, pag. 250).

0 titillo exacto do folheto registado sob o n.° 174 è o feguinte:

Problema resohido : se os corpos regvlares decem totalmente supprtmir se o»

conserraretnte alguns para memoria. Obra que poderà taltez servir de cotnplt~

mento ao folheto mtitulado «Memorias, etc.» Lisboa, imp. Nacional, 1821. 4.° de

30 pag.

# 8ERC.IO ANTONIO VIEIRA, naturai da Curorupù, termo da co-

rnarla de Guimaraes, na antica provincia (Imje e*tado) do Maranh2<>, nasceu a

21 *le fevereiro 1810. Ao concluir os estudos primarios e de liumanidades na

capital da provincia regivssou à suri terra, onde se desempenhou de aJguns car-

go» civis coni a estima de seus concidadàos. Dado aos estudos agricolas seguiti

a lavouni, dedicando-se a trabalbos especiaes da sua lavra. Assim, em proprie-

dade propria ensaiou varias espeeies eie cultura e pelo ])residente da provincia

recebeu a nomeaedo de director interino da escola publica da agricoltura pratici.

Contrabiu casamento coni a sr.' D. Antonia Rita Piresde Lima Exerceu tambem

as funceóVs de deputado à asseinbleia legislativa provinrial. Collaborou em varias

folbas óiaranbenses, sendo os assuniptos tratados relalivos a questòes agricolas.

E.

499) Xocòcs malica* para o cullilo e preparacelo do tabaco em folhas, prr-

cedidus de um esboco hislorico da mesata pianta extrahida de diversos auctores,

coordeitailas e anuotadas, etc S. Luis, tv p. de B. de Mattos, 1862 8." gr. de

x-33 pag.

oOO) Cultura do algodào na ptnvincia do Maranhùo. — Saiu em o n * (il do

Diario do Maranhùo.
501 1 Vm reparo sabre a manipnlaacào e arondicionamento dos nnssos genero»

de lavoma. Factos que comprovata a acedo energica que tetti o lette da orrore do

mururé contro as molestias de pelle. — No Paiz (do Maranliào) de 19 de jonho

1863.

SERfilO DE CASTRO, nome peli* qual é conhecido na imprensa politica,

mas o nome completo è o de Antonio Sergio da Silva e Castro, naturai de Aviz,

naseeu em 14 de fevereiro de 1852. Racliarel formado em direito pela Universi-

dade de Coimbra. antigo deputado. redactor na secretaria da camara dos deputa-

dos, etc. Tem o habito da ordini de S. Tiago. Por occasiao dos festejos do tri-

centenario de CamGes. em Coimbra, foi o presidente da commissao academica.
Tem collaborado em diversas pubiiranVs polilicas e litterarias, em prosa e eoi

verso, mas a sua collaborarlo mais elVeetiva, por muilos annos, foi no Diario

illustrado, fundado por Pedro Correia, exercendo abi as futiceóes de principal

redactor e director, que deivou por divergencias politicas, indo rediger oulro pe-

riodico da aggremiacào em que estava filiado. Conbeco, em ^ep^rado, o seguiate

opusculo :

502) A disciplina e o exetxito. A proposito do assassinato do alferes Brito.

Coimbra, imp. Commercial, 1874. 8." gr. de '.ili pag.

Neste opusculo demonstra coni energia a sua opinilo contraria à pena de
morte. V. no Diccionario bibliograpitico militar jtortuguez, por Francisco Augusto
Mai t iris de Carvalbo (ao presente general de brigada reformado). ond**, sob o
appellido Ennes, se enconlram os nomes de varios escriptores que (rataram dessa

melindrosa questào.

Quando se realizou em (timbra urna sessào solemne no Inslttulo para ouvir

a orarào, ou antes o elogio bistoriro de Alexandre Ilerculano pel*» lente jubilado

dr. Virante Ferrer Neto de Paiva, o sr. Sergio de Castro publicou um artigo.

503) A conferendo do sr. conselheiro Vicente Ferver. — V. na Correspoaden-
cia de Coimbra, n.

u 41, de 2\ de maio 1878, renroduzida no Insùloto, de Coim-
bra, xxiv anno, juubo do mesmo anno, de pag. o39 a 563.



SE «07

oOi) Anet'dotas de Antonio Rodrujues Sampaio.— Artigo chistoso inserto na
Hltt?tra$ào porlugneza, de 27 de agoslo 1906, pag. 1 14.

Tambem collaborou acerca do mesmo illustre jornalista na publicacao espe-

cial destinada em Espozende à commemorarlo do centenario de Rodrigues Sani-

paio.

* SERGIO TKIXEIRA DK MACERO. (V. Die., lomo vii, pag. 256).

Nasceu na cidade do Rio de Janeiro em setembro 1809.

Vimìo a metropole matriculou-se na faculdade de direilo da Universidade

de Coimbra. mas só esteve li um anno porque os successo» politicos de 1828 o

obrigaram a rerolher-se ;t terra natal, donde foi matrieular-se na faculdade juri-

dica da Academia de Olinda, e ahi recehcu o grau de bacharel um din-ito em
1832, teudo-se antes estreado na vida jomalistica redigindo o Olimlense, coni

seu irmao Alvaro Teix^ira de Macedo, em 183! e 1832.

Regressando ao Rio de Janeiro foi nomeado promotor publico, mas n5o

abandouou a carreira perioilislica, pois collaborou na Verdide ( 1832- 183:1) e

na Ani-ora fluminense, de que era principal redactor E variato Ferreira da Veiga

(1827-1839), jornai que eonservou em situalo preponderante naquel la epoca.

Conseguiu entrar na carreira diplomatica e a sua primeiranomeacfio foi para

secretano na leg'cSo em Paris, onde tambem exerceu as funccrtes de encarrejtado

de n^gocios. Depois foi representanle do Brasil em Lisboa, onde gozou de geraes

syuipathias e a Riinha I). Maria II, por occasiao do baplisado de um principe,

seu fillio, depois Rei l). Pedro V, de saudosa memoria, em que teve procuracao

do cx-linperador D. Pedro II, deu-llie a gran-cruz da ordem de Chrislo. Samdo
de Lisboa foi desempenhar urna missao importante em Roma para aplanar di-

vergenza» entre o Vaticano e o governo brasileiro; e seguidamente, coni louvor

do seu governo. de*empenhou outras missfles diplomalicas em Tnrim, Vienna,

Paris, Estados Unidos da America do Norie e Londres.

Foi precidente da anliga provincia de Pernamhuco, deputado e ministro do

imperio desde os tins do anno 1859 a té 1801.

Os seus artigos, em defensa da negociac5o para o contrato da secrao

da estrada de frrro Pedro II, publicados no Jornal do Commercio, foram impres-

sa em separado, corno ja se registou, e distribuidos entre os sens amigos.

O sr. Lery Santos conta, no seu Pantheon fluminense, a pag. 65i, uni facto

de que deixarèi aqui resumida noticia por ser mui honroso para a memoria do

conselheiro Sergio Teixeira de Macedo e nao muito vulgar constar dos legistos

pubiicos. ...
Sendo encarregado pplo seu governo de dois empreslimos imporlantes em

Londres pela somma de 36:000 contos de réis, para satisfallo de encargos ina-

diaveis do Urasil, realizon essa operacao e ao assignà-la com os negociadores,

banqueiros britanni *os, ester, llie declararam que Ihe perlenciam a elle, interme-

diano officiai, urna percentagem, segundo os usos nos mercados europeus em taes

negocios; se elle nao a quizesse receber, n3o a cederiam ao Brasil e entrarla nos

seus cofres. O conselheiro Sergio nao quiz acceitar tal percentagem para si e

remetteu-a ao seu governo.

Diz o biograpbo cilado : — «Sergio era pobre. Se a recebesse, Ileana nco».

Falleceu em Paris a 11 de novembro de 1867.

Os seus restos mortaes foram Irasladados para o Rio de Janeiro e fìcaram

em jazigo no cemitei io de S. Joao Baptista da Lagoa. no Bota-fogo.

Tem biographia pelo dr. J. M. de Macedo na Recida trimemal do Instilulo

historico, voi. xxx, parte 2.', pag. 521 a 526; e no Anno biographico brasileiro,

por Joaquim Manuel de Macedo, tomo n, pag. 27 a 32.

A sua morte foi muito sentida em Lisboa, onde o conselheiro Sergio dei-

xara amigos e admiradores.

Depois de saber se no Rio de Janeiro o obito deste illustre brasileiro, al-

guns dos mais conceituados periodicos fluminenses publicaram o seu testamento.
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Brasil e do gran de profondo amor que olle dedicava a familia e à patria. E
por isso o transercvo etn seguida. Deve ler-se este documento, que é nolavel.

• Desejo que o meu fonerai seja feito com a inaior simplkidade

que fór compativel com a minha posilo social.

Se for possivel a meus lilhos, seni sacrificio <]iie diminua s^mviM-

mente o pequeno patrimonio que Ihes deixo, desejo que meus reMo*

mortaes descan*em junto aos de minha lamentala e virtuosa contorte,

e com preferenza no Brasil. Tamhem desejo que a elles se ajunlem o>

mitta hem tarde, os do* fìlhos (jue ainda me reslSo.

Devo «1 memoria de minha sempre amada consorte a expressao di

gratidao mais senlida e verdadeira pelo terno amor, afleic.io exlrema,

e lìdelidade que sempre me consagrou, e pelas virludes domestica» qoc

sempre the reeonheci e admirei.

Kncommendo minha alma ao Deos de misericordia, que adoro,

e às preces de meus lilhos. mal, irmàos, parenles e amigos.

A inaior riqueza que deixo a meus fìlhos é uni nome seni macula,

e o exemplo de urna vida consagrada ao dever, e sempre conforme

com as Icis da honra.

A mais importante divida que Ihes deixo a pagar è aquella ero

que estamos todos para com o Brasil, nossa patria, que sempre seni e

amei, e para coni o soberano magnanimo que aceitou e recompensou

meus servicos.

A segunda divida é a que elles lambem devem pagar i minha

idosa e virtuosa mai, que tambem receda aqui a expressao do meu

amor tilial, n'speito e gratidito.

Nomeio meu teslamenteiro a meu irmao o desembargador D:ogo

Teixeira de Macedo, que lambem sera tutor de todos os meus filli s.

com todas as attribuicoes que corno tal Ihe con fere .1 lei; em fallatile

o meu sobrinho por atlinidade Antonio Luis da Sii v eira, e>{abtleoi(lo

coni planlacùes de eafé em Pirahy : e ua falla desi.» a pessoa que for

designaila por mn eonselho de familia. composto de meus primo* car-

naes, conselheiio Eusebio de Queiroz Coutinho Malioso Camara. Fran-

cisco de Queiroz Coutmho Malioso Camara e José Malioso da Camara.

de meu cunhado Joaquim Francisco de Faria, de meu sobrinho Joa-

(|uim Teixeira de Macedo, e de meus amigos o visconde do Uruguay e

o desembargador Lourenco Joié Bibi-irp.

Desejo que meus lilhos recebào urna educalo liberal conio jàesli

comeeada; que siga cada uni a sua vocac3o na eseolha de urna profis-

sào; mas prelìro e Ihes aconselho que se torneili 0 mais possivel inde-

pendenles dos ordenados do Ihesouro publico, e se eslabelecào na agri-

cultura, que è a vida que mais convem ao homem beni naseido.

Meu mano Diogo, minha rnana D. Anna Delphina de Campos-Bello

e minha m;ìi escolher.1o qualquer objeclo do meu uso particular para

conservarem em memoria de nossa amizade inalteravel.

Becommendo a meus lilhos rr.uilo estreita amizade e nniao, para

que se ajudem reciprocamente e s»'j;lo respeilados no mundo em que

t«mi do viver, e veneflo as dilfìculdadcs em que se achem.

Nào conservo o menor reseniimento conlra pessoa alguma nestc

mundo. Sempre forao contra mini impotentes a inveja, 0 odio e a in-

justira. Tambem nào creio ter comir.eltido aclo algum de oppressào ou

injus'licn contra alguem: se commetti nào foi voluntariamcnle, e pero

perdio à minha vidima, quem quer que seja.

*
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Peco aos meus amigos que continuem a sé-lo de meus filhos, o a

todos agradeco seus bons sentimentos conservados por lunga serie de
annos, pois nSo creio ter perdido uni so d'elle».

«

Este documento foi lavrado em Londres quando o conselheiro Sergio Tei-

xeira de Azevedo ali estava em selembro 1855 Foi publicado no Jornaldo Com-
mercio, do Rio de Janeiro, em 4 de dezeinbm de 18U7.

Accrescenle-se :

505) Breve aprecia$ùo da demissào do conseUieiro Paraidios, por uin brasi-

leiro ex-presidente do povo. Rio de Janeiro, lyp. Popular de Azevedo Leite,

1865. 8.° de 52 pag.

Attribuem-lhe a seeninte versao:

506) Historia do fìrasil desde a chegada da real famdia de Dragando em
1808 atè a abdicalo do imperador l). Pedro 11, em 1S31. Por J. Armilaga. Ti-

rado do inglez por um brasileiro. Rio de Janeiro, tvp. de J. Villeneuve <Se C.',

1837. 8.» gr. de vu-323.
Veni registado este livro corn a indicarào do nome de Sergio Teixeira de

Macedo corno sendo o traductor, mas o redactor do catalogo da Expimcào de

historia do Brasil poz o &ignal (?), que determina duvida. Outros diziam que
o traductor fóra Porlo Alegre, depois visconde de Porto Segui o, o quo n3o posso
agora averiguar. Na biblioteca nacional ilo Rio de Janeiro havia um exeraplar.

507) SEKMÒES compostos e prégados jtor Santo Antonio de Lisboa, extra-

hidos das suas obras. Etligflo commemorativa do 7.° centenario. Silvestre Easta-

nhe ira. casa calholica. livraria, papelariae typographia, 178, rua Augusta. Lisboa,

1895. 8.° de 81 pag. e mais 1 de erralas.

No ante-rosto apenas o titillo seguinte:

SermGes de Santo Antonio. No rosto, norém, let-m-se os seguintes : Sennóes
compostos e prégados por Santo Antonio de Lisboa, extrahidos das obras do mesmo
santo e traduzidas litteralmente em portuguez por J. J. da Motta Cerveira e con-

frontados com o originai pelo rev.do Francisco Mendes Alcada de Paiva, badia*

re! formado em tlieologia pela Universiilaile de (timbra, desembargador da re-

lacàY» e curia palriarehal, eie. No fini repelem-se as indicacóes typographicas jà
registadas acima.

8ERMÒE8 prégados nos Autos da Fé. V. Autos da fé, neste Diccionario,

tomo i, pag. 316 e 317; e tomos vili, pag. 353, em que se d;lo akuns esclareci-

mentos e se fazem correcefles ao artigo anterior, de que convem tornar nota.

No tomo m, de pag. 183 a 187, do Catalogo dos mss. da biblioteca publica

^borente se enconlra o rrgisto dos codices respectivos dos autos de fe nas tres

inquisicóes do reino, Lisboa, (timbra e Evora, desdc o meado seculo xvi

até o meiado seculo xvm, declarando se nas «listas* respectivas que foram
colligidas e dispostas por Diogo Barbosa Ma ebado, em parte impressas e em
parte manuscriptas.

* 8ERÒES (OS) DO CONVENTO. Por M. L. Primeira serie. Lisboa, typ.

do Bairro Alto. 14.° ou 21.° de 3 tomos Eslas indicacOes sao suppostas, porque
a obra foi impressa no Rio de Janeiro por 1862, salvo erro, e o edilor foi Ber-
nardino Xavier Pinto de Sousa.

É um romance no genero dos contos do Decamerone, cuja divulgalo devia

de estar sujeita a vigilancia da policia. Pelo estylo parece que o anctor fot um
dos que no seu tempo adquirira bom credito, e que escomila o nome arcadico

com as iniciacs M. L.

TOMO xit (Supfl / 4
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SERVILO DE PAUL4 MEDINA E VA9CONCELLOS. (V. Dice,
tomo vii, pag. Tal).

Era lillio de Francisco de Paula Medina e Vasconcellos, mas ignora -se a data

do nascimento na ilha da Madeira, onde viveu alguns annos. Depois parliu [tara

Cabo Verde e ahi seguili a vida commercial.
Parece que nào csereveu, ou ilio imprimili, oulra obra alem da que fóra

niencionada sob o n.° 180.

8E8SOE8 LUTEflAtlt AS, etc. (V. Dice, tomo vii, pag. K>7).

0 tomo i foi publicado em Lisboa sob o tilulo : Sessùcs publicas dos obte-

autosos da Acudetuia de Saraceni, eie. Typ. de Fernando José dos Santos. 1781.
4.° (rnenor que us outros tomo*) de viu-226 pag. 0 tomo in tem tambem urna

gravura.

8EVEIIIAKO AUC.L8TO DA FOXSEC 1 MOXTE1RO, naturai de
Lisboa, nasceu em 1H56. Foram s"us p.ies Severiano Antonio Monteiro e D. Ma-
ria Luisa da Fonseca Monteiro. Fez o seti curso superior na Escola polytechnica
de Lisboa. Engcnheiro ci vii, lente de chimica appheada no Inslituto industriai e

commercial da mesma cidade; engenheiro eliefe de miuas e ch'-fe de reparticio
no ministerio das obras publicas. commercio e industria, etc. — E.

508) Da argilla, Inlrotlnccào ao estvdo das artes ceramicas. Lisboa, imp. Na-
cional.

509) José Augusto Cesar das Neve* Cabrai Elogio bislorico lido na sessAo
solemne de li de abril de 1894 Ibi., na imp. Nacional, 1894. 8 ° de 18 pag.
Com o retralo do liiographado em pholotypia

510) E.rposieòo nacional das industrias fabris. Catalogo descrittivo da secolo
de minas. Ibi. 8.° de 499 pag. Foi collaboralo por Jo£o Augusto Barata.

É uni esludo desenvol villo dos principati jazigos existentes em PortugaJ e

estabelecimentos mineiros, dos matenaes de com-truccào e de algumas nascente*
de aguas medicinaes.

51 1) Arttgos diversos na lìevista de obras publicas e mtnos assignados Seve-
nano Monteiro ou só coni as iniciaes S. M. e enlre estes deve citar-se urna no-
ticia ampia hihliographica e critica do livro Lrs legende* et les superutitions daas
les travaux public* et les mines par Paul Sébillot publicado em Paris. Esteartigo,

pela sua imporlancia, foi transcripto em diversas publicacòes.

# SEVEIUAttO BEZEUItA DE ALBL'QLERQUE, naturai do Para,
eie. Ja fallendo. — E.

512) A tura das sehas. Versos. (1868).

Deixou inéditas muitas obras, posto que trio possa dizer se alguma, depois
do seu fallecimento, gozou do beneficio da impressilo. Na follia .4 Herista con-
tam-se hs seguintes:

51M) Grammatica portugueza.

oli) Tratado de chronohgia.

515) Grographia geral.

516) Compendio de algebra dementar.

517) Plano da bistorta dos milagres.

518) Dizionario bebiaico.

519) Cartographia.

520) Histoiia universa!.

521) Consideracòes sobre a descoberta da America.

522) Arvheologia pre hihtorica.

5:.'l) As ideias r ejmblicanas.
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P. SI VI RINO DE 8. MODESTO. (V. Dice* tomom pag. 257).

Camillo Castello Uralico, no exemplar do Diceionario btbliogropkico, do seu
uso, por eaia noia a roargera do nome do Padre Severino :

• Desconftava de que Josae o de Fr. Joao de S. Joseph, biapo do Para, frade

benedicano; e que era possivel que eacrevesae està obra no mosteiro de Santo

SII.EX. Pseudonymo de que tem usado Anselmo Brancamp Freire em
vaiios arligos criticos, genealogica o historicos, inserlos no Jornal do Commercio.

# SIMO BOL'AXERA JUNIOR, naturai da Bahia, approvado no curso

da Escola poiytechnica ilo Ilio de Janeiro, director da secretoria «lo concino mu*
nicipal da capitili do Estado da Bahia, etc. — E.

524) A Bahia a Carlos Gumrs 1879 a 1896. Biogrnphia, glorificncàrt, apo-

théosrt. Obra subvencionada pelo governo do municipio da capital do estado fe-

derado da Bahia. Bahia, litho tvp. e encad. V. Uliveira <5t (>.', 3, ptaca do Ouro,
3. 190L 4.° de 12-XM-377-4-VMI. Com retralo de Carlos Gomes e capa alle-

gorica. •

SILVA (A. DA).— Pseudonimo com que o escriptor Wencetlnn ih
raes assignou alguns artigos ou correspondencia* no Jomal da Mttnhu, de Lis-

boa, dando noticias do Extremo Oriente, que depois leve impressaci sepirada eni

volume. V. adeante o nome do auctor

SILVA PIOTO*— V. Antonio Joté da Silva Pìnto em o nosso •Supple-
mento*.

• P. SILVEIRA MASCAREMIAS (DR. JOSÉ AYRES DA), chantre

na Sé de I«oanda, etc. A seguitile orario vem no relatorio geral, jà citado acima,

da commisto centrai portugoeza uue colligiu soceorros para auxiiio das classes

desvalidas durante a epidemia da hbre amarrila em 1873 no Rio de Janeiro. Os
donativos angariados produziram a importante quanti a de \ 14:846 £144 rei*,

rooeda brasi lei ra; e as despesas elevaram-se a 64:2DtiM34 réis, fienndo o saldo

de 50:549^710 réis depositalo no Banco Commercial da mesma capital.

A oracao é uni bello trecho de eloquencia commovente.
525) Orarào proferida pelo.. . no TeDmm em accio de gracas pela ex-

tinccào da lei re ama rei la. 4.° de 17 pag.

SILI ERIO ALEXANDRIA). . .

No tomo vm, pag. 354, no artigo Auto (n.° 3:362), notou Innocencio que
Ihe parecia supposto este nome. Nada posso adeantar a este respeito.

SILVERIO MENDES MARQLES COIJCE1RO. No folheto, abaixo re-

gistado. declara que era pharmaceulico pela Universidade de Coimbra, ex-phar-

maceutico do quadro de saude da Guine porlngueza. chimico-analysta com
tbeoria e pralica de analyse de leiles e pippatados da sereno de zoologia, tendo
servido na Africa aproximadamente 4 aitnos, etc. Foi correspondente do Co-
nimbric*n$e.— K.

526) 0» romlrmnados d fonie, contendo a approvacelo do projecto de lei das

commissòes dos sis. depulados do ultramar e fazemìa em que concordali) ser

acto humanilario e de justica a reforma do auctor. Iloinenagem ao ex."0 sr. con-

selheiro José Luis Ferreira Freire. Porto, imp. Commercial. 1903. 8.° de 24 pag.

Thyiso«.
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* P. SILVERIO RIBEIRO DE CARVALDO, nalural de Minas, parece

que morreu por 1833 ou pouco depois.— E.

527) Trova* mineiras.

.

. publicadas por J. M. Vaz Finto Coelho. Rio de Ja-

neiro., typ. Portugal e Brazil, 1863. 8.° gr. de 18-93 pag. e 1 de indice.

Acerca desta publicacao posthuma é boni ver o prologo do editor a frenle

do livro. Na pag. 73 apparece, corno do I*. Silverio, mn soneto, quc ou é do
I». Manuel Joaquim Ribeiro ou de Jo3o Xavier de Maltos, e impresso conio tal.

Quantos mais versos estarSo neste caso?

SILVESTRE AMADOR DE FREITAS. . . — E.

528) Carta escripta ao sr. Fernando Harrelo da Silva, datado de Caparica
aos 30 de inarco de 1815 (aliai 1813), coni o (itulo de: Resposta ao compilador
e editor do jornal inglez inlitulado Chronica nacal para o anno 1813 sobre o
que nella publicou em descredito do governador e capitào general que foi das

ilhas dos Acóres D. Miguel Antonio de Mello (Conde de Murra) reborada coni

docuinentos e pecas justilìcativas. Supplemento extraordinario ao n.
e 40 do voi. x

do Inrestigador portwjuez, outubro ne I8H. 8.° de 68 pag.

Contéin 40 documento* inb're.ssanles para a hisloria dos Acóres em 1808.

V. a tiibliotjraphia acoriana, de Ernesto do Canto, tomo i, pag. 380.

SILVESTRE BERNARDO DE LIMA. (V. Dice., tomo vii, pag. 258).
Era naturai de Al pian a e nasceti a 1 de abril de 1823.

Foi lenle de zooteelmia e hygiene veterinaria no Instituto agricola de Lis-

boa, e seti director ; do conselbo de sua majeslade, da Acadeinia real das sciencias

de (iisboa, da Real associacelo da agricultura portuguesa ; director geral do com-
mercio e industria no minbterio das obras publicas, etc.

Morreu a 9 de seleni bro de 1893. Tem o seu reirato collocado na sala das
sessrtes solemnes do mesmo Instituto.

Tem retrato no Occidente de 1 de outubro daquelle anno, acompanbado
de urna breve uoticia biograpbica.

Accresciute se :

529) Relatorio do consellio espet-ial de veterinaria (apresentado ao director
geral do commercio e industria em 20 de julbo de 1872). Lisboa, imprensa na-
cional, 1875. Foi. de 83 pag.

SILVESTRE ESTEVES DA FOXSECA, bacharel, eie.— E.

530) Tragicomedia sohre a prodigiosa vida de Santa Genoveca, coni o Ululo:
Depois de penai trmmpho, depois de triumpho penai. Salamanca, 1755. Em verso.

Està obra veni citada, analysada e extractada pelo dr. Tbeophilo Braga na
Hisloria do theatro portuguez (sec. xvm). pag. 120 e seguintes.

SILVESTRE FERREIRA DA SILVA. (V. Dice., tomo vii, pag. 258).

Na pag. G3 da sua Ilelacuo (n.° 185) declara o auctor ser naturai de Guima-
r3es e que em oulra praca, em treze annos de continuas guerras aprendera as
primeiras licóVs da arte militar.

Na ultima linha do artigo onde està : Ocor, leia se : 0. Cor.

SILVESTRE JOSÉ DE CARVALIIO. (V. Dice, tomo vii, pag. 258).

Exerceu a clinica em Coimbra e depois na Guarda.
Accrescente-se :

531) ObservacGti nova* de Antonio Storck. . . sobre o uso da cicuta. Coim-
bra, na officina da Academia liturgica, 1765. i.° de 276 pag.
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532) Curio de cirurgia por Mr. Elias Col de Vilars, Iraduzido. Tomo i e li,

Lisboa, na Regia off. typographica, 1774. 4.° de 6W e 606 pag. Tomo ni, ibi., na
mesma typographia, 1774. 4.° de 347 pag.

SILVESTRE PINHEIRO FERREIRA. (V. Dice, tomo vii, pag. 259).

Na IO. 1 linha desle artigo, onde està: «idade*, accrescente-se : «em lo de
outubro de 1784» ; e na 20.* linha, onde està: «da congregalo», accrescente-se:

•em 1791».

Na pag. 261, linha 12.*, onde està: «em 2 de julho», leia-se : «em 1 de
jolho».

Na pag. 265, a obra n.° 202 é em 8.° de x-35 pag.

Na pag. 266, o Projecto n.° 20S foi reproduzido na Rerista universal lisbo-

nense de 1843.

Na pag. 269, as Notas ao ensaio n.° 215 ponha-se : Tanto estas conio os

Principio* de mechanica forarn reproduzidos no ìnstitnto, de Coimbra, tomo v. e

ahi se deci ara a raridade destes opusculos.

Na pag. 270, a obra Observations (n.° 231) é em 8 ° de in—90 pag.

Na mesnn pag., a obra n.° 234 foi impressa em 1831. 8." de 24 pag.; e a

obra n.° 230 foi na om>,. de Casimiro, 8." do lo pag.

Na pag. 271, a obra n° 237 foi impressa em 1833, 8." de in-vn-190-284
pa#. e mais 10 d* indice linai.

Na mesma pag., note-se que a obra n.° 238, Observations, leve tiragem

em separado, com rosto, numerario, etc, imbandente do Supplementi de
iv-ix-190 pag.; mas, quem tiver està obra (n.° 237), completa, dispensar;* a

separata.

Comprchende na*o só as Observations, mas tambem u Précis du eours de
Droit publique, publicado separadamente em 1830 e que licou descripto sob o
n.° 233.

Na mesma pagina, a obra n.° 242 foi impressa na oflìc. de Casimir, 8.° gr.

de vni-29 pag.

Na mesma pag., a obra n.° 243 lem vii-587 pag.

Na mesma pag . à obra n.° 254 accrescenle-sc : Deste al ligo fez-se tiragem

em separado com o titillo :

254 a) Artide extrait du vingt-deuxième volume de l'Enciclopédie moderne:
Théogonie. Paris, de l'impr. de Felix Locquin. 8 ° de 15 pag.

E tambem do seguitile :

254 b) Du principe de la non interrention en general et parliculièrement dans
la situation aetuelle de la Péninsule Ibérique. Paris, de l Impr. de Bourgogne
& Martinet (1835?). 8." de U pag.

Na biblioteca do conselheiro Jorge Cesar de Figanière havia exemplares
destes opusculos.

Advirta-se aiuda que Teixeira de Vasconcellos ampliou e relocou a biogra-

phia de Silvestre Pinheiro Fenvira, j\1 citada na pag. 2<il, linha 28.', para a in-

cluir no tomo i do seu livro Glorias portuguezas, de pag. 1 a 60; e que se en-

contram algumas noticias a seu respeilo no Bruzil historico de Mollo Moraes,
tomo i. n.° 46. e ahi veni :

294) Carta de Silvestre Pinheiro ao Imperador D. Pedro II, dalada de Paris

a 28 de Janeiro de 1841, propondo a divismo do Brasil em ciuco monarchias con*
Jedcradas, e sendo o mesmo Imperador o chefe da confederalo.

Jose Silvestre Hibeiro na sua importante Historia dos estabelecimentos re-

ferc-se a Silvestre Pinheiro no tomo iv, pag 393.

# silviano rranuào ou Francisco silviano de al-
MEIDA BRANDAO, naturai de Minas, cuja provincia represenlou no parla-
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mento e etija defensa calorosi fez na eamara, segundo vejo dos s<»us diseursos

impresso» em separado, qne riossuo e de que dna o segninte resisto :

533) Discttrsos proferidos na cameni dot trt. dsjaitado* peto depttfado. .

.

Rio de Janeiro Typ. Nacional. 8 ° peq. de 44 pag.

Os assumptos a tratar na Cannra loram os melhoramentos da provincia das
Miiias, ern cujo futuro prospero o deputado confava pHa seriedade cotn que era

adminislrada e etogiou os ser%icos prestado* soòreiudfo pelo sr.dr. Animilo Gon-
calves Cham (pag. ti e 23).

SILVIU8.— Pseudonymo de que usou Alberto Osorio de Yateoncello*.

FR. SIMÀO ANTONIO DE 8AXTA CATIIARIftA. (V. Dice., tomo
vii, pag. 273).

Accrescente-se:

534) Cilttara sagrada de noce raso» tiradot do ptatttrio de Datul no* nove
tevms do psalnto exi e tocada em cada corda urna bemaventitranca do doulor ma-
ximo S. Jeronymo. Lisboa, ofli. de Miguel Manesca! da Costa, 1758. 8.° de
li -73 pag.

SIMAO CARDOSO PACUECO. (V. bue, Ionio vu, pag. 274).

A Vula In." 300) tem xx-325 pag. e mais 2 de protestalo final, com um
relralo gravado.

SIMÀO COELHO TORREZÀO, sargento-mór da comarca de Tavira.

etc— E.

835) Ecloga tragica pastoni de lldano e Jorsino. Lisboa, por SimàoThaddeo
Ferreira. 1791. 4." de 24 pag.

A està podem aecreseentar-se as seguintes, além de outro ja deseripias :

1. Ecloga pattarti : 0 trivmpho dos pastoret contro as ingratuiCes da pastora

Marfiu, por Antonio José dos Santo». Lisboa, por Fi lippe Jose da Franca e Lis.

1791. 4 » de 16 pag.

2. Erloga pastoni por José Jacome Hapozo. Ibi., por JoJo Antonio da Silva.

1780. 4 " d.« 13 pag

3. Erloga pastmil. Ibi., pelo mesmo, 1780. 4* de 22 pag.

4. Erloga de Albino e Marilia, por Diogo de Faib e Sa TraVassos Ca*<elb

Branco. Ibi., por Jose de Aquino Bulhóes, 1786. 4.» de lo pag.

5. Et Ioga pastoni de Fido e Umbrano, por S. X. da C. C. Ibi., porCrispim

Sabino dos Santos. 1780. 4.' de 15 pag.

6. Erloga pastoni de Fido e Imbrano, por José Ventura Cerquetra, Ibi., por

Ignacio Nogueira Xisto. 1765. 4.° de 15 pag.

Està é exactamente a anterior, mas na"o posso dar a razào por que se fes

este plagiato.

7. Ecloga pastoni de Allea e Nelli, por José Valerio Talaia Colaco <fe Cas-

tello Branco. Ibi
,
por Antonio Rodrigues Galhardo, 1780. 4.° de 34 pag.

8. Ecloga pastoni intilulada a Ctmstancia de Jotino por R. A. F. Ibi ,
por

Filippe José de Franca. Ibi , 471H, 4.' de 13 pag.

FR. SIMÀO CORRELA. (V. Dice., tomo vii, pag. 276).

O Sermtìo, bastante raro, meneionado sob o n.- 304, lem 12 Ibi. il
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Stillo CORJIEIA UE MESOLITÀ, cujas circumslancias pessoaes nSo
posso aqui menzionar por falla de inlormacào segura. — E.

536) Relacào do clioque que tweram os cacaileiros da pra^a de Mazagào com
os monros de Aducaya e Azamoro em 7 de derembro de 1751. Lisboa, na odicina

de José da Silva da Natividade, 1752, 4.° de 15 pag.

Coni rispetto ao mie occorreu no periodo indicado naquella regiào, mencio-
narei as segni nles pubiicagòes.

1. Relacào do combaie que tweram e Victoria que conseguirnm as armai por-

tuguezas d>s nobre$ cavalleiros de Mazagào, cominandadas pel» illustrissimo e
excellentissimo senhor D. Antonio Alvares da Cunha, governador e capitilo ge-

neral d i dita praca, contra os mouros de Atluquella, chamados os «alarves», os

mais guerreiros da llarbaria, em o dia 7 de dezemhro de 1751. Lisboa, na offic.

de Pedro Ferrei ra. 1752. i.
# de 7 pag.

2. Retarùa do grande comò ite e fatai peleja que ticeram os soldados e caval-

leiros da prora de Mazagào, com os mouros de Azainor e Mequines. Ibi., naoflìc.

de Manuel Soares, 1752. 4.° de 12 pag.

3. Relacào da batalka que o presidio de Mazagào leve com os mauro», em o
dia 1* de maio de 1753, perito em que se viu, e gloriosa Victoria que delles al*

ca icou Ibi., sem o nome do impressor. 4.° de 8 pag.

4. Notieia do grande cltoque que tece a guarnir io do presidio de Mazagào
c un os mouros estuques, e de conio alcnncou delles urna fatai Victoria, no dia 3
«13 fevereiro de 1733. S. I. n. d. 4.° de 7 pag.

5. Relacào do grande e admiravel choqw que tene o presidio de Mazagào, etti

2* de outultro de 175%, com os mouros da sua fronleìra. Dada ao publico em 28
de marco de 1755. S. I. n. d. 4.° de 8 pag.

6. Noticìa do grami* assalto e batatha que os monros deram a prora de Ma-
zajao, em o mez de jttnko de 1756, com outras cousas notavei*, modernimente
succedi Jas na mesma praca. Lisboa, na oflìc de Domingos Rodrigws. 1756. 4.°

de 8 pag.

7. Noti-io do grande assalto e batalka que os monros deram à prora de Ma-
zaqùo, em o mez de junlio de 1760. Ibi., na offic. de Ignacio Nogueira Xisto.

1766. 4 ° de 7 pa„r.

8. Notizia da grand* batalka que houve na prora de Mazagào, no dia 0 de
feweiro de 1757. ibi, sem o nome do impressor, 1757. 4 ° de 7 pa£.

& R'IoqAo do novo e admiravel combate que houve entre o presidio da praca
de Mazagào, e os mouros estuques e fi onleiros da dita praca ; e a primeira accSo

execulad i debaixo da ordem do excel lentissimo governador e capitilo general

D. José Vasques da Cunha. 1759. 4.- de 8 pag.

10. Relacào nova de um ijrande combate que a guarnitào da prava de Mazagào
tene em Domingo de Ramos, 23 de marco de 1766, com os alarves da provincia

de Duqnella; e noticia veridica da liberdade e seguro real que o impcrador de
Marrocos deu a Manuel de Ponles, naturai da dita praca e que se achava em seu

poder captivo. Lisboa, na offic. da Viuva de Ignncio Nogueira Xisto. 1766,

P. SIMÀO DA COXITI. (V. Dice, tomo vn, pag. 276).

Emende-se no titulo da obra n ° 305 :

Semiùo no dia da Assumpcào da Smhora, eie. 4 ° de n-22 fol. numeradas
so na frenle. Tambem é bastante raro, corno o tica regislado acima.

No Ta-ssi yang-kuó, de 4 d>: maio de 1865, o seu director Antonio Feliciano

Marques Pereira (Tallecido em 1881), deu as seguinles inleressantes informacOes

Nascerà em Coimbra em 1587. Poi para a China cm 162i*, 2.° anno do rei-

nado do imperador T&ung-kien, e miasionou por longos annos em Fu-kicn Com
a coadjuvacAo do mandarim Yenping, que se baplizara rhristào, construira nessa
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cidade urna egreja maior que a existente com urna capella adjunla. Nomeado vi-

sitatiti provincial passou a Fu-lchau, capital da provincia, e depois foi residir

para Cantào. Eni 16i2 estava em Macau e ahi faileceu em 1660 com 73 annos
de edade.

Public-ara, no idioma chinez, a :

Ò37) Bine demomtrncào do Erangelho.

8IMÀO DE COIIDES IlllANDlO E ATAIDE. (V. Dice., tomo vii,

pag. 27ÒJ.
Era fìllio de Brandito de Cordes Pina e Almeida.
Recebeu o grau de doutor em H de julho de 1778.

8IMAO KSTA<;0 DA SILVEIRA. (V. Dice., tomo vii, pag. 276).

Da Hrlacào (n.° 306) fez-se reimpressio no tomo n da obra Memorila para
a historin ilo extimlo Estuilo do Maranhào por (Lindido Mendes de Atmeida, de
pag. i a 30. Està obra ficon mencionada no Dice, tomo ix, pag. 22, n.° 436,
saindo depois da data ali iudicada o tomo n, que cito agora.

SI1MAO JOSÉ HA LI Z SORIANO. (V. Dice., tomo vii, pag. 278;.

Morreu em 18 de agosto de 1 89 ! , deixando testamento que leve larga di-

vulgarlo por conter disposiròcs realmente merecedoias dessa publicidade, e
entre Hlas algumas ([ile beni revelam o seu civismo e o seu acrisolado amor a
patria. lVrsu.nfo me de que a maior bomenagem que posso prestar a memoria do
indefesso cscriplor e benemerito cidadào é transcrever aqui, onde eslSo jà archi-

vados tanlos documento* valiosos para elucidalo da bisloria nacional e esclare-

rimeuto «la vida de varóes illustre*, pai te do artigo biographico e allectuoso que
saiu no Commbricctise e foi reproduzido na revista illustrada 0 occidente.

É boni deixar aqui est»'* documento», que esclarecetn pontos duvidosos da
nossa bisloria polii ica e litteraria e accrescem a outros que enriquecem jà as pa-

gina* desle Dirrionario desde o eomeco. 0 conimhricense, pela indole investi-

gadora e perlinaz de seu venerando e benemerito fumlador, deu-nos para isso

muitos e importante* subsidios. Joaquim M.niius de Carvallio (da quem fiz a
devida e bonrosa mene.jo neste Piccionariu, tomo xn, de pag. 113 a Ho), dando
noticia da morte do auctor da liisloria da atterra civil, acompanbando-a de al-

gumas indicai Ces da sua vida, escrevia :

«Dotado da maxima franqueza nSo occultava apobreza na suamo-
cidade e as oceupaefles nessa epoca. Vejam-se as Recelacòes da minha
vida.

«Aqui neste escriptorio, em que estamos escrevendo, nos dizia o
sr. Soriano, na occasiào em que nos veiu visitar em selembro de 1876:
— Fui meadernador, e ainda hoje sou eu que eneademo o$ tncits lirros.

*Hecordava-se o sr Soriana das diflìculdades com que luclara para
frequentar os seus estudos em Coimbra, e por isso tencionava deixar
em seu testamento um legado para auxilio de alguns estudantes pobres».

Depois, Simao Jose" da I.uz Ihe eserevera em 12 de outubro de 1876 :

«Meu amigo. — Em quanto pobre anhelava os meios de poder
formar me. Tenciono pois habilitar por parte da minha fortuna outros
estudantes nas minbas circumstancias a poderem seguir um curso su-
perior de letras».
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Mostrava te na sua carta em duvida o sr. Soriano se havia de entregar a
administracao do seu legado a Misericordia de Coimbra, ou a camara municipal
do Porto.

Fazia comtudo impressao no sr. Soriano a favor da camara do Porto o
facto de ter eslado riessa cidade durante o seu memoravel cerco.

Terminava o sr. Soriano a sua carta dizendo :

•0 seu voto é para mim de muilo peso; esperando por isso que
cotn brevidade me diga, com a mio na consciencia, o que faria nas mi-
nbas circumstancias».

nespoiìdemos ao nosso amigo, ex pondo -Ine as razoes em que nos fundava-
raos para preferir a Misericordia de Coimbra.

A circumstancia do sr. Soriano ter estado no Porlo durante o cerco contra-

punhamos Itie a circumstancia, nao ineuos ponderosa, do haver passado em Coim-
bra o melhor tempo da sua rnocidade, quando aqui frequentava os estudos.

Alem d'isso, a favor da preferenza da Misericordia de Coimbra expunha-
mos-llie a razào convincente de que os mesarios d'este estalielecimento de ca-

ridade tiuham a vantagem de poderem pessoalmente, e coni (oda a facilidade,

verificar o procedimento dos estudantes subsidiados pelo legado do sr. Soriano,

em quanto que os vereadores da camara do Porto so poderiam obler essas infor-

macries. por intermedio de tereeiras pessoas, o que era muito mais contingente.

A isso nos disse o sr. Soriano ern carta de 20 do mesmo mez :

• Acceitei a sua opiniào quanto a deixa a Misericordia d'essa

cidade».

Na sua idade avancada tinha o sr. Soriano graves padecimenlos. Km espe-

cial se nos queixava dos soflYimenlos de bexiga, devido a sua vida sedentaria de

escriptor, o que fazia que mìo pudessc dormir, leccando em breve o termo da

sua exisbiieia.

Era por isso que pretendia que nos incumbissemos, de accordo com o sr.

bacbarel Francisco Antonio Kodrigues de Gusmao (agora ja fallecido), de publi-

carmos dois dos tomos da sua Historia da guarà ch'il, para os quaes deixava o

rnanuscripto.

Para isso nos escrevia o sr. Soriano a seguinte carta, com data de 21 de

outubro de 1881 :

«Meu bom amigo e senbor.— t'ma grave molestia de bexiga, de

que sou vidima, me obriga de noite a urinar de meia ein ineia bora,

seni pertanto me deixar dormir, dando-me em resultado poder cair

mima caebexia. e ir-me abaJando para o cemiterio, pois que o dormir
para a especie tiumana é tao necessario corno o corner.

Eu tenho ja promptos para irem para a imprenda os restantes dois

volumes, que com os dois impresso», perfazem os quatro da terceira e

ultima època. Tenbo tambem colleccionados e promptos os documentos
da segunda època: os da terceira é que estào por oia em vé lo-hemos.

Todavia jà estao eolleccionados os do ì.° volume da dita terceira època.

0 meu empenbo porém è o da publicacSo dos meus dois uilados

volumes de texto. A nao os poder publicar em vida, lembrei-me por-

tanlo commetter a v. e ao dr. Gusmfio, a imp essao d'elles. Creio
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que a tiragem nao poderà passar de 320 exemplares captivos dos per-

caieos da unprensa e do tributo das bibliolhecas publtcas. Os volume*
sao grossos e lalvez exccdam a 700 pagina».

O 4.° volume pnder-se ia imprimir a cusU do que rendesse » ter-

ceiro. O qtie a extraccao der é para os dois editore*. Mai corno a ven-

dagem. além de incerta, é dftnorada, pceo-Hic que uie diga (pondo
arnizades de parte), que sommi Ihes liei de deixarpaia a impressa© dos

dois ditos volume», no caso de os n:lo imprimir em vida. pois que a

faliecer de Dada me vale o diuheiro.

O dr. Gusmao. segnndo me disse ha tempori mima earta sua. logo

que receber a deixa que Ihe legou o sogro, ahandoaa a clinica, para ir

em Goimbra Iratar da educacao dos ftlhos; nSo sei porém se ainda esti

ou nao nestas lencrtes.

0 que porém è certo é o estar eu em vesperas de deixar o mundo,
do qual nao levo saudades, posto t»*nha a consciem'ia

f
e'*° *°

tancias.

Grangeei-uV Mossamede*. hoje em bella perspectiva coma colonia
dos boers. tendo cotis»guido tamhem pelo* meus enforeos que a Ingla-

terra nos deixasse occupar o Ambriz; islo sem faJar em ter hvrado o>

thesouro pulitilo de unta avultada indemnisa^ao que teria de pajiar a
urna casa commercial de MarsWha, a nao ser eu, somma decerlo amilo
supeiior a que d'elle tenho recebido e poderei ainda receber. (Veja as
RevefarOes).

E loda via, a nao ser o sr. marquez de Sa, de nenhum dos nossos
jrovernantcs, passados e presenles, levo para a cova o mais pequeno
signal de c.in>idera<;;V». mas sim de pungente desfa\or, poh que o»

sr. conde de Thomar (hoje marquez I se lembrou demttlir-me naomnì-
poleucia do s-'U ministerio, e o sr. Mendes l*eal de preterir-me escanda-

losamente coni a mais flagrante iujuslica. A alguns dYlles, governante*,

conheci eu na pnsicao de beni Iristes pingurias, antes de se lancarem na
carreira da politica faectuaa e partidaria, que os eitgrandece'u e opu-
lentou, por meritos que Ines nao louvo.

Todavia nao Ihes invejo pela minha parie a fortuna, e ainda menos
a ceietiridade do nome : pois que para mini basta- ine a eon^ciencia de
ter feito ao meu paiz bona e importautes servicos, e de mereeer aos
que depois do nòs vierem, a justa reputalo de um prestante e bene-
merito fillio, lendo-me de mais a mais dedicado na minlia veihice se-

pluagenaria a escrever-lhe os faslos de urna tào complicada època,
lalvez a mais nohvel que lem litio Porlugal. fazendo isto no nieio de
muilos e repetidos dissabores, que por està causa live, ein vez de ga-
lardao.

Paciencia: nao me importo coni isso; basta me a- consciencia de
ter cumprido com o dever de um boni e ut il cidadào.

Tambem o illustre marquez de Sà, que tao importnntes servicos
fez a causa liberal, e que de tanto primor era a sua honra, sciencia e
bravura militar, nada inaia levou para o tumulo ilo que o seu bom
nome, salvo o que na sua carreira Ihe perteuceu por accesso, depois de
ter arnscado por muitas vezes a sua vida na nossa lueta eivil, e ter
arruinado a sua casa por eAvito do seu liberalismo.

Bem podia elle pois à hora da morte dizer corno o grande Scipito :

Ingrata patria, non possidebt* oxm mea.

A pobreza Ihe orna o tumulo, pois da patria nao recebeu cm vida
doacao alguma nacional, corno leve o sr. conde de Thomar. para mim e
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pan minio*, com premissas falsa». Repilo po» aiuda, sào cousas deste

mundo!
Kicar-me-hei por aqui. Dé-me pois as suas ordens, porque me

prezo de ser

Lisboa, 21 de oulubro de 1881.

De V. verdadeiro ain.° e mt.° obr.*

Simùo José da Luz.

N. B. — De proposilo omilti acima os servicos que fiz na Terceira

co no escriptor e empregado na imprcnsa do governo, pois que esses

servicos ha muito que ja ufo teem merito entre os nossos governantes;
mas a nfo sereui elles, taes governantes nfo passavam do nada».

O redaclor do Couimbricense terminaxa assiro o seu artigo:

Segumlo nos communieava o sr. Soriano mima carta poslerior,

ficavamo» p«>r elle pienamente audorisados a modificar e alterar tudo
o que onteudessemos conveniente nos dui* tomos da sua obra, que nos
deixava o encargo de publiear.

Felizmente o sr. Soriano, apcaar dos seus grave» ìncommodos de
saude, viveu ainda mais IO anno», conseguindo mio só eoncluir a pu-
blicarfo da Historia da Querva ci vii ; mas publiear os 2 tomos da Vida
do marqiiez d» Sa da Bandeirn.

No seu testamento, entre ontros legados, contemplou especialmente

o sr. Soriano a Casa Pia de Lisboa, ein reconhecimeuto de ter alli Udo
a sua.primeira edueaffo.

A Mi-ericordia de Cormbra deixou a quanlia de I2:00(>5000 réis,

coni a condieùo deste estahclecimenl.» de candade subsidiar tres alumnos
nas aula-» d>> ('nini bri.

Nislo se vé contìrmado o que arima dissémos, relativamente à

consulla qu* acerea desti* legado nos dirigili em !2 de ouiubrode 1976
o sr. Sonano, e ao nosso pare.rer a favor deste estibelecim^nto de ca-

ridade, o qual o nosso amigo acceitou em carta de 26 desse mez.

N3o posso deixar de inserir tambem neslas pagina», complemento necessario

para apreciaeào do conselheim Simào José da Luz, duas carta» por elle enderecadas

a Juaquim Martin» de Carvalho eque esle publicou iguahiiente no seu CoiUmbri-
cerne, urna àcerca de facto* da vida do me&mo auetor a quem se referira o pe-

riodico de Coimbra e a outra respecliva a una ai tigo em que se Iratava da io-

troduecfo da imprenda nos Acores, seguudo informai òes dada» por José Joaquim
Pinheiro. Veja-se primeiro o que se le

1

no Coniinbricaue n.° 3:942:

• Diz o sr. Pinheiro, fatando da publicacAo de umas pequenas folhas noti-

ciosas que sairam antes da Chronica, e das ordens da junta provisoria, que quasi

toda a composito typographica era feita pelo academteo o sr. Simfo José da
Luz Soriano, pelo impressor Antonio José Gonralves Co*ta, e pelo batedor Joa-

quim José Soares, ambos este» tambem etnigrados e soidados do batalhfo de
voluntarios da rainha, apezar de nenhum ser typographo. Tanto node a vontade!

• Menciona mais o sr. PimSeiro o nome de ontros individuo» que em se-

guida foram compositore» na refenda imprensa.

Digitized by Google



220 SI

«Àcerca ilo jà alludido impressor Antonio José Goncakes Costa diz o

sr. Pinbeiro :

«Esle voluntario emigrado tinba ainda no principio do anno de

1828 a sua officina de encadernador na rua de Qiteora- Costai, em Coim-
bra, sendo muito conheeido lanlo dos lentes, corno dos esludantes da

Universidade, para a qual encadcrnava Morreu era urna casa da rua da

Hosa, d'Angra, em avancada edadc, deixando de si boa memoria».

E ainda tritando da Chronica diz mais o sr. Pinbeiro:

• A Chronica vendia-se mima das lojas da casa lioje do negocianle

Bento Jo>é de Mattos Abreu, na rua da Sé de Angra, onde tinba offi-

cina de encadernador, o impressor Antonio José Goncakes Costa, pelo

que se ciminoli p»ir muitos annos — a loja di Chronica— e elle—

o

Antonio José da Chronica*.

•0 refendo Antonio José Goncakes da Costa, que fóra encadernador na rua

de Quebras-Costas, d'està cidade, assentou praca no batalbào de voluntarios, or-

ganizso em Coimbra, depois da revolucào liberal, aqui eflecluada em 22 de maio
de 1828.

«TVndo-se mallogrado essa revolucào viu-se obrigado a emigrar.

«Na Helacào das pessuas, que intlubitavehnente tornaram parte na ne-

fanda rebelluìo, que tere principio na cidade do Porto eia Pi de maio de

1828^ impressa em Lisboa no mesino anno, ni imprensa «le Bulhóes, se

\é\ de pa^'inas 1!) a 22, a lleiacào dos individuai que se alistarani no batalhùo

de voluntanas, ortjanisado pelos rtheldes em Coimbra no tempo da revolucào em
Junho ile 1828.

• No principio da lista da 1.» companbia, depois dos nomes de Antonio Fer-

nando* da Cimba, bolequineiro, da rua de Samsao; e Antonio Fon-eira Lima,
marceneiro, da Calcada; se lè o nome de— Antonio Uoncalees, encadernador, da

nta de Quebra- Costas, soldado.

«Ivsle Antonio Gongalces é o mesmo Antonio José Goncakes Costa que de-

pois na ilba Teree ira foi impressor na priuieira imprensa ali introduzida pelos

liberaes. e que. corno di/, o sr. Pinbeiro, era conheeido em Angra pelo nome de
Antonio Jose da Chronica.

• Por isso (pie o sr. l'inbeiro se mostra tao competente nos assumplos da ly-

pograpbia e jorualismo na ilha da Terceira parecrMios conveniente, para evitar

i'uturos enganos, reclilicar uni lapso em que cae com respeito a Chronica, publi-

cada naquella ilba— e que é o mesmo lapso que jà notàmos ao Archilo do* Aro-

res, no artico que publi -àmos no Conimbricense de 7 de abril ultimo, com o ti-

tulo— A imprensa nos Acores.

«Diz o sr. Pinbeiro :

«Dosembareando em Angra, no anno de 1830, o major Bernardo

de Sa Nogueira — depois marqu**z de Sa da Bandeira — convidou para

a redaccào de um novo jornal que entao se projectava publicar o cmi-

grado academico Sinico José da Luz, que acquiesceu ao seu convite, e

em I" de abril de l&W) appareceu o n.° 1 de A Chronica— Semanario
da Terceira— Onjào officiai da Regencia*.
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nO engano do sr. Pinheiro està em dizer que a Chronicn, que se comerou a
publicar cm 17 de nhril de 1830, tinha o lilulo de .4 Chroniea, semanario da
Terceirn, quando alias era de— L'hronica da Terceira.

«Este titulo de A Chronica, semanario da Terceira, so foi adoptado na se-

gunda serie, e nova numerario, comerada em 3 de abril de 1831.

«Àeerca da Sentinella Constitucional nos Arores, publicada em Angra de
1835 a 18 J6, diz o sr. Pinheiro:

•Em 10 de marco de 1835 publicou-se a Sentinella Constitucional

nos Acores— Angra— na imprensa da prefeilura, que lerminou com o
n.° 56, em 11 de abril de 1836, sendo seu redactor o capilào de enge-
nheiros José Haphael da Costa, primeiro jornal lerceirense da politica

liberai conservadora, entilo chamada devorista».

SimSo da Luz nilo quiz passar sem reparo e a devida rectificacao o que dis-

sera Pinheiro e escreveu a carta quo don em seguida, transcripta do Cunimbri-
cense n." 3:944 :

«Men prezado amigo e senhor. — Vendo o que no seu acreditado

jornal, n.° 3:912, de 2 do corrente mez de junho, se diz sobre a intro-

ducfao da imprensa nos Acores, posso aflirmar-lhe, por ser cousa que
me correu pelas mSos, corno 1.1 se diz, que ainda sao inexactas as in-

formaróes dadas pelo sr. José Joaquim Pinheiro, pelo menos quanto
aos operarios que servirai)) na imprensa que de Plymouth foi mandada
pelo marquez de Palmella para Angra. paia uso da junta provisoria.

Para a Terceira foi a dita imprensa levada pela galera James
Cropper, a qual transportara tambem para la a primeira parte do ba-

talhao de voluntarios da rainha. em que entravam os academicos de
f.oimhra, constituindo entdo a primeira companhia do citado batalhao.

No dia 14 de fevereiro de 18:29 chegou a dita galera a Angra, e

nesse n)esmo dia desembarcaram em Angra todos os citados volunta-

rios, que foram mandados guarnectr a villa da Praia.

Eu fiquei na cidade, requisitado para auxiliar a monlagem da re-

ferida imprensa, cuja direcedo foi superiormente confiada ao meu fal-

lecido amigo, o sr. Pedro Alexandrino da Cuuha, alferes que entao era

do reginien to de infantaria n.° 43. Porlanto eu nào fui requisitado para

trabalhar na imprensa corno compositor tvpographico ; assumi o ca-

racter de revisor e director, ou sub-director dos respectivos trabalhos.

Trabalhei de compositor, é verdade, mas foi em obras minhas, taes

corno a Folhinha (le 1832. e a Chronicn da Terceira, nào fatando nal-

gumas folhas avulsas, que antes d'estas obras publiquei, noliciosas das

nossas cousas da emigracào.

0 sr. Pedro Alexandrino da Cimba tinha casualmente comsigo um
Manual do impressor, e por meio d'elle montàmos a imprensa na sala

do palacio do castello, que lira por cima do quarto em que dormirà o
infeliz rei D. AtTonso VI. Està montagem so teve contra si o tirar o
timpano do prelo às avessas do que devia ser, o que nào embaracava a

impressa^ do que se quizesse dar a luz.

A primeira cousa que d'elle saiu foram dois versos de Virgilio, o

segundo dos quaes (o primeiro nào me lembra) foi — Scmper honos,

nomenque luum, laudesque manebunt— lixando-se num dos prumos do
prelo està primeira tiragem, e assiin se conservou para memoria do
caso a té eu vir para o Porto com o exercito libertador.

Do castello passou depois a imprensa para urna casa da rua da Sé,

fronteira a rua de S. JoSo, corno indica o sr. Pinheiro, casa que por

entào estava sequestrada a um miguelista.
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O primevo coatposilor ftpo^nphìeo que ella leve Uà um folano

SimOe*. pr*fa q»e en do baiaJbào «V voluotanos. 0 vaiando foi uni

fulano Po. tmrat, ipuai nenie voluuUrio. o qua! depois da emigralo foi

«no Usboa o mpotitor da Impressa NacioiiaJ e d elia s*iu depots» indo

montar oma impronta Mia uà rua dos Kanqu«»irYis. d'onde saia uoja

foWia de ì.% cUanada o Grata. Fot o t^ro-iro co«ipo>ilor uni fulaoo

Atrliar. foldado qu- farà de artilhaha laipnelisla. e que ba\ia side

pn>ioneiro na batalha da Vida da IVaia de 11 de agosto de 1829.

Fóra deste* eoaipoHUtr»-* a imprensa n£o (ève mais nenhom, a nao
v r ea, que trabaihei de curioso em obras miuhas. paia u*e poupar à

deapesa de compositore*, e para me batoli lar a gaidar por e>te meio a

minta subsistenria no Brasi I. se por ventura pudesse escapar- me para
la, fu/ido da Teroeira eom wda.

0 mtv irò do prelo foi frilo por utn volontario do baiai hio de
Oonibra, e que e>tava tambem no lutaiLio de volontario* Nio ine

lembra o oosie dVlIe; v o pode Ulvez saber. dizendolbe queera
ii mio de um volontario academico. e lidio de Couubra, chauado Sim-
plicio de Moura Madia- lo. e que eiwgrou quando jà andava no iranno
medico. O «ervico de baledor das balas era feito por Joaquim José

Soare*. que tambem fora praea do haU'hào de Coiudua, e que comò
tal pastura para o batalhio de volunlarios.

Tendo me senarado da imprmsa ao partir de S. Miguel para o
Porto o esercito libertador, ella passou da dita ilha de S. Miguel para

a Terceira, tendo ido desta para aqoella ilha, quando o refendo exercito

pa«sou a organizar-se em l'onta belgada. Creio qoe lodos o> emprega -

dos do prelo iicaram no* A<;ore* 0 batedor Soare* puhlicou «lepois em
Angra algumas contila*, pacando a final para o fìnti J. coni o lim de
reeber urna heranca de urn tio, e la monvu. Qoeria jà por firn ser li-

dalgo, e escreveu-me de Ansia urna vez pan Li>boa, pedindo-mc Ihe

alcanca*se um babilo de diritto!

Agora quanto a Antonio José Gotisalve* Costa, dir. i quo el.'e nunca
foi coinposilor, nem serviu na imprensa em cousa alluma mas so corno

auxiliar na parte de encadernador de livrot. Com este caracter foi re-

quisiUdo ao batalhSo de voluntarios». e a tua residencia eia mima loja

onde se vendia a Ckronicn. e mais alguns outros impresso*.

Pelas informacòes dadas pelo sr. Pinheiro vejo que elle morrcra em
Angra de avancad a idade, limando ile si boa memoria, o que nào me
adrnira, porque era realmente bnndoso e excellente homem.

Quanto a dizer o inesmo sr. Pinheiro que o sr. Bernardo de Sa
Ixogueira desembarcara em Angra em 18-'I0, isto nào è exacto, porque
o seu desembarque elTecluou se em 18 de dezerobro de 1829, tendo se-

guido viagem de Ostemle para a Terceira a bordo da velerà escuna
ingleza Jack-óLnntrrn, em etmpanhia de varios outros oflìciaes, e da
sr." condessa de Villa Fior; mas no que respeita a ter eu siilo convi-

dado por elle para tornar conta da redaccio da Chronica da Terceira,

isso e exaeto, e a ter saido o primeiro numero d'este jomal a luz em
17 de abril de 1830.

Eis aqui pois o que me pareceu communicar Ihe, e d'isto farà o
uso que bem Ihe parecer, certo de que lenho a honra de ser

Lisboa, 4 de juuho de 1883.

De v. ?en dedicatiti amtgo
e muito obrigado

Simùo José da Luz.
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Simao José da Luz fora aposentado, com o ordeaado por inleiro, do cargo
de officiai maior do ministerio da mariuha e do oJtramar, em 1867.

0 i>.° 319, de pag. 180, dcscrera-se deste modo:
A gnadrilha dos srs. Antonio Hodrigvs Sompaio, Francato Tnvares d'Ai-

tneida, Antonio Pedro de Carralho e Antonio dot Santo* Monteiro, ou dna* cartai

ao redactor da «Imprenda e Lei» com urna introduccào sabre a de'fesa do deputado
por Angola, Simuo José da Luz. Lisboa, Ivp da rua dos Douradores, n.° 31-X,
1834. 8.» gr. de 49 pag.

Aocre*cente-se:

538) tiisloria do cerco do Por/o. (Segunda edicao e de krxo, pelo editor A.
Leite Guimaraes. do l'orlo, augmentaJa cum alguns retralos, novos documeotos,
eie e nnppas). Porto.

539) Historiu da guerra cioil e do estnbelecimento do governo poiiameutar em
Portugat, comprekendendo a hiMoria diplomatica, militar e politica deste r ino de
1777 ale 183-1. Pi imeira epoca. Tomo i. Lisboa, imprecisa nacional, 1866. 8° gr.

de xxi -ti 19 pag.

Primeva època. Tomo H, ibidem. 1867. 8.° gr. de 73o pag.

Primeira epoca. Tomo ili, ibidem 1879. 8." gr. de U73 pag.

Segunda època. Guerra da peninsula. Tomo i. ibidem. 1870. 8.» gr. de 763
pag. e 3 esl. Nolam-se, neste tomo, documento» que nao veem adjuntas aos tomos
que perten^m ao snido da edirao exislenle no ministerio da guerra.

Segunda època. Guerra da peninsula. Tomo n. Ibidem, 1871. 8.° gr. de 639
p.ig. e 5 esl.

Segunda època. Guerra da peninsula. Tomo m. Ibidem, 187 i. 8° gr. de 5
innum. e 7ò7 pag. com mappas e pianta*.

S'gunda època. Guerra da peninsula. Tomo rv, parte i. Cauipanbas de 1812
a 1813 até a batalba da Victoria. Ibidem, 1876 8." gr. de xxv-526 pag. e

5 est.

Seijunda època Guerra da peninsula. Tomo iv, parte il. Guerra dos Pyreneus

€ do sul da Franca. Ibidem, 1876. gr. de 477 pag. coni 8 esL e carta geral do
reino de Portugal e Ilespanha.

Terceira època. Estnhelecimento do governo parlamentar. Tomo i. Ibidem,

1881. 8 ° gr. de lvi-679 pag. e 1 mappa. Alguns ex»»mpJares teem o retrato do
auctor. Os exemplares em deposito no ardii vo do ministerio da guerra nao teetn

esse retrato.

Terceira època. Eslahelecimento do governo parlamentar. Tomo n, parte i.

Desde as cót ta, de. 1821 aie as deserete* de alguns corpus do exercito para Hespa-
nha em 1826. Ibidem. 1882. 8 ° gr. de 522 pjg.

Terceira èp%ca. Estabelecimento do governo parlamentar. Tomo il, parte li.

Desde a guerra civil de 1826 e 1827 até a dissotncùo da Jttnta do Porlo em 2 de

julho de 1828. Ibidem, 1882. 8 ° gr «le 478 pag
Terceira època. EsUibdetimento do governo parlamentar. Tomo ut, parte i.

Desde a emiqrncùo da dicisào liberal por Gallila para hglaterra emjulho de 1828
até a tornado das ilhas dos Acores pelas trojtas liberaes da guarnicùo da Terceira

em 1831. Ibidem, 1883. 8° gr. de 502 pag. e fac simile do circuito da ilha Ter-

ceira Iracado por Joaquim Bernardo de Mello Nogueira do Castello.

Terceira època, kstahelecimento do governo parlamentar. Tomo in, parte u.

Desde a chegada de D. Pedro d Europa, em junho de 1831, até ao funesto

desaslrc de Souto Redondo, em 7 de ogosto de 1832. Ibidem, 1883. 8 ° gr. de

516 pag.

Terceira època. Estabelecimento do governo parlamentar. Tomo iv. C'erro do

Porto propriamente dito, tendi a sua desaccào sido desde 8 de setembro de 1832
até agosto de 1833. Ibidem, 1884. 8.° gr. de oli pag. Com urna carta topogra-

phica das linh.is do Porto, que falla nos exemplares do ardii vo do ministerio da
guerra. Neste tomo encontram se as controversia» entre o auctor e Roberto José

da Silva e as notas do duque de Palmella acerca do cerco do Porto.
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Terceira època. Estabelecimento do governo parlamentar. Tomo v. Cereo mi-

gvelistn de Lisboa ; e do$ constitucionaes no Cartaio posto a Santarem ; e firn da
guerra eiril. Ibidem, 1885. 8." gr. de 710 pag.

Terceira epoca. Tonio \i. Ibi., 1887. 8 ° gr. de xiu-786 pag. Comprehende os

documento* hisloricos ohViaes n.° 1 a 159.

Terceira època. Tomo vii. Ibi., 1890 8.» gr. de 702 pag. Comprehende os

documento* hisloricos ofliciaes n.°* 160 a 276.

Ao lodo, 17 tomos Poiibo est» indicalo porque vi ja num catalogo a noia

completa e marcava 15 tomos. Nào conlaram coni os 2 de documentos que o

auctor, a cusla de sacri licios « mui adeanlado em idade, pode colligir e dirigir

a impressalo em mais 5 annos de luta.

No tomo iv, da terceira època, de pag. 487 a 492, refere-se a obra Monu-
mento! e, lettdns de Santaretu, de Zephyrino Brandao, sob o titulo «Heparos feitos

numa obra contemporanea» e cita o que seria essencial emendar-se em fulura

edicào da mesma obra.

No tomo vi, na prevencao preliminar, de png vii a xui, entra em confron-

tacelo dos documentos que cnlligiu para a sua Historia coni os que foram inclui-

dos no Supplemento a colleccào dos tratados de Borges de Castro e nos Documen-
to» para a historia dai cortes qeraes da nardo portugueza de Clemente José dos

Santos (depois baiào de S. Clemente), auxiliado por José Augusto da Silva,

e SimAo José da Luz prova coni algarismos que na Historia ha maior numero;
e conclue :

«À vista pois do exposto, nodemos com verdade dizer que depois

da puhlicacào dos Documentos do sr. Clemente Jose dos Sanlos è inne-

gavel que o supjtlemento aos tratados e concenròes, do sr. visconde de

Borges de Castro, ficou interamente inutil. . .»

No tomo in. Simito José da Luz demonstra-se contrario a Thiers, por ser em
demasia prolixo nos seus escriptos hisloricos, e prefere-lhe Foy, que considerava

um dos historiadores francezes «mais verdadeiros entro os seus compatriota? ».

Desta ultima obra, a mais extensa deste illustrado escriptor, fez o Conim-
bricense n.° 3:927, de 1885, a seguinte resenha:

•A Historia da guerra civil e do estabelecimento do governo parla-

mentar, d^pois de urna larga introducono da historia de Portugal, co-

meta no reinado de D. Maria I; segue até a regencia de D. Solo: guerra

do Houssillon
; guerra com a Hespanha em 1801 ; invasSo de Junot e

fuga do principe regente para o Brasil em 1807; sublevacao con tra os

francezes em 1808; invasào de Soult em 1809; invasao de Massella em
1810; reti rada do exercito francez em 1811 ; guerra da peninsuh até a

entrada do exercito anglo luso em Franca em 1814; acompauhando
essa narrativa de largas descripefles da guerra nos differentes paizes;

queda de Napoleào; e regresso do exercito portuguez a este reino.

«Vem depois o desembarque de Napoleào em Franca em 1815, e

batalha de Waterloo; congresso de Vienna; situalo politica de Portu-
gal durante a administracào dos governadores do reino; o Brasil;

guerra de Montevideu; aspiracóes pela liberdade, e mallograda conspi-

rarflo de Gomes Freire; revolucào no Porto em 24 de agosto de 1820;
governo e edrtes liberaes até 1823; restabeiecimento do governo abso-

luto; separaeflo do Brasil; Abrilada e mais successos até à morte de
D. Joflo VI em 10 de marco de 1826.

Segue o reinado de D. Pedro IV; Carta Constitucional; abdicalo;
regencia de D. Isabe! Maria ; cortes segundo a Carta ; revolucào mi-
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guelista era Portugal ; regresso e usurpalo de D. Miguel
; revoluto

liberal do Porto; retirada do exercito liberal para a Galliza; e emigra-
rlo para a Inglaterra.

«•Prosegue com o governo liberal na ilha Terceira; Victoria na villa

da Praia contra a fsquadra miguelista; lomada das ilhas dos Acores;
atrocidades do governo de D. Miguel ; vinda de D. Pedro para a Eu-
ropa; sua regencia na ilha Terceira; expedicSo para o Porto; defpsa

heroica desta cidade
;
expedicao para o Algarve ; brilhante Victoria

naval no Cabo de S. Vicente; cntrada dos liberaes em Lisboa; ener-

gica defesa d'està cidade; D. Miguel em Santareni ; batalha de Almos-
ter; batalha de Asseiceira ; conrencào de Evora Monte; larga noticia

sobre a situarlo dos partidos dessa època; abertura das camaras;
lutas politica»; e morte de D. Pedro.

•Isto é apenas urna ligeirissima indicarlo dos topicos geraes de
tao vasta obra.

«A guerra da peninsula ó acompanhada de numerosos e muito es-

timaveis mappas topographicos, que d.lo grande realce a narrativa».

Accrescente-se mais :

540) Refutarào de um folheto que com o titulo de «Mesposla ao sr. Simao José

da Lux Soriano dcerca de 4osé de Seabra da Silva» publicou seti neio o sr. An-
tonio Coulinho Pereira di Seabra e Souza. (S. I. n. d., mas é de Lisboa, na imp
Nacional, 1869). 8 ° gr. de 46 pag.

541) Replica a nm folheto recentemente publicado com o titulo de «Carla do
general Augusto Xavier Palmeirim ao . . .sr. Simào José da Luz Soriano a pro-

posito de duas paginas da sua Hisloria do cerco do Porto», etc. Lisboa, typ.

universal, 1869. 8.° gr. de 50 pa^. e 1 de errata.

542) Vida do marquez de Sa da Bandeira e reminiscencia de alguus successos

mais notaveis que durante ella ticeram logar em Portugal. Tomo i. Vida e suc-

cesso* do dito marquez desde o seu nascimento ale 1834. Ibi., typ. da viuva Sousa
Neves. 1887. 8.° de xxxi-488 pag. Con» o retrato do marquez de Sa da Ban-
deira. Tomo n. Vida e successos ao dito marquez desde 1834 atè ao seu fallecimento

em janeiro de 1816. Ibidem, 1888. 8." de 577 pag.

(mprimiram-se desta obra 400 exemplares. sendo a despesa da impressao

feita enlre o auclor e o sr. duque de Palmella. Nio foi exposta a venda. Tenho
um esemplar por bondadc do auctor e com dedicatoria autographa.

543) Monologo que depois de representado o drama Attilio Rcgula se recitou

no theatro do ex.™0 conselheiro Theotonio de Ornella» Bruges Avita, na noite

do dia 20 para 21 de fevereiro de 1830. Angra. Imp. do Governo, anno de 1830.
8.° de 4 pati.

544) Poesias diversai de SimSo José da Luz. Ibi., na mesma imprensa, 1832
8.° de 72 pag. Enlre estas poesias ba urna dedicada à Victoria de 11 de agosto na
Praia da Victoria, que foi reproduzida no livro Recelacòes da minha rida,

pag. 443.

545) Soneto a S. M. a Sr.a D. Maria II, Rainha de Portugal, recilado nopa-
lacio do governo por occasiSo do baile dado pelo ex."*0 sr. tonde de Villa Fldr

no dia 4 de abril de 1830, anniversario nalalicio da mesma Augusta Senhora.

Ibi., na mfsma imprensa, 1830. Urna pag. em 8.* tendo igualmente a Ode à
mesma Augusta Senhora.— V. na Bibliographia acoriana, de Ernesto do Canto,

voi. i. pag. 381.

Da Replica a um folheto recentemente publicado com o titulo de «Carta do
general Augusto Xavier Palmeirim» ao.

.

. sr. Simào José da Luz Soriano, etc.

possuo um exemplar adquirido num alfarrabista e que o auctor destinara a urna

tomo ut (Suppl.) 15
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assocbrao dos Acores. Nào ehegou ao seo destino ao que se me afigura e nelle

està autografia e assigiiada a seguinte nota :

*>N. B. A resposta a oste folheto furato os dois libellos famoso* que
rmitra mim publieou iios n.** H: J5i e 8:160 da Hetolurùo de set&ntbro

de lì e SU de agosto de 1869 o sr. Luiz Augusto Palme'iriin, irmao do
general de quem aqui se Irata, seni coisa alguma direr em sua defesa,

neni mesmo fazer a mais pequena refereneia a presente Hrplica, à qua!

era inteirautente estranilo. — Siotùo Jotééa Imi».

Desta noia, para se conbecer a calligrapbia do l>enemerito eseriptor, dou o
fac-simile em frante. Conjeoturo que é inedita ; mas, quer seja, quer nào, fica re-

gistada pelo seu inconteslavel valor de confirmacao bistoiica do auctor.

Ainda me falla registar o testamento de Simao José da Luz Soriano, publi-

cado depois da sua morte em IH de agosto de 1891. 4 ° de 22 pag., mandano im-

primir em separado pelos seus lestainenteiros, que forami
Joào Conrnlves da Costa Novaes e dr. Alfredo Augusto das Neves Iloltreroan,

e na falla desles, por quaiquer impedimento, Heurique de Barros Gomes,
dr. Francisco Frederico Hoppfei. Antonio José de Seixas e Antonio Annibal da
Costa Campo*, devendo poréni a testamentaria somente ser exercida por dois dos
testamenleiros, que sera" substituidn segundo a ordem da sua inscripcào.

Como é mui exlenso, niio o reproduzirei na integra; basta que tìè algumas
das verbas, que silo itnpoitanL's e demonstram a devocào que o lestador consa-

grava a verdadeiias glorias nacionaes. e o desejo de engranoVcer os instilutos de
ensino nos quaes fc educara e insiruira e dar honra à patria, corno prova da sua

gratidao, apesar das queixas que contra ella soltou em muitas paginas das suas

obra» e as que deixou até no proprio testamento.

Assim, copiarei as seguintes mais notaveis :

1.* Deixo i Casa pia de Lisboa, da qual emquanto menor fui alu-

mno, e corno compcnsacao do benefìcio que durante annos d'ella recebi

para o twti sostento e educaeào htterana, as minhas casas da rua Di-

rei la de Pedroucos, freguesia de Santa Maria de Belerò, com todas as

barracas que pelas traspira* Ibe pertencem. bem corno pela frente, for-

mando a primeira poroso d'ellas um prazo foreiro i casa deCadaval na
quanlia de 64800 réis. pagos de Natal a Nata!, I-avendo lido na dita rua
os numeros anligos 18 e 19. tendo hoje os de 13 e li modernos. Fórma
um 2.* gruno um outro prazo, igualmente foreiro à casa de Cadaval na
quanlia de 6*400 iris, pagos tambem de Natii a Natal, havendo lido na
inesma rua Direita de Pedroueos os numeros anligos 21 a 25, tendo ao
presente os de 18 e 22 modernos.

0 primeiro d'este* prazos levatila de subemphyteu tiratilo a quanlia

annua! de 34600 réis, livrea de tributo, pagos tambem de Natal a Natal

ao empii) tenta que sou cu, e impostos nas casas, que ficam entre os

dois ntados prazos; casas das quaes é attualmente dono o sr. Poli-

carpo Jo?é Lopes dos Anjo*, com casa de escriptorio commercial na
rua dos Fanqueiros n.° 38, C* andar.

0 valor dos dois citados prazos em Pedtoucos é por mim compu-
(ado em 8:000*000 réis. A està somma ajunlarei mais outros 8:000*000
réis em dinheiro. ou em obrigacoes, ou aceòes das companhias a que
perlenco, computadas pelo valor do mercado. Das duas respectivas

sommas a mesma Casa pia rigorosamente fatando nfio é mais do que
adminislradora, pois a constituo em ohrigarao rigorosa, que se consi-

gnarà por escriptura publica, e serà exarada nos seus proprios livros, a
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sustentar perpeluamenle à sombra d'este meu capital e seus juros, por
conta da infsma Casa-pia, tres alumnos seus, ou por ella escolhidos fora

da mesma Casa-pia, para frequenlarem, a escolha d'elles, os estudos su-

periores, ou seja eni Lisboa os da Escola po'vt, clinica, e Academia de
fortifìcacao, ou os da Escola cirurgica, ou seja eiil Coimbra os de qual-

quer das faculdades da respectiva L'niversidade, urna vez que uns e ou-
tros dos escolhidos sejarn tao pobres que pelos seus proprio» meios, ou
dos seus paes, nao possarn sustentar- se nas respeclivr.s aulas do ensino

superior.

Coni o que fica dito urna outra circumstancia deve dar-se, tal è a

de sereni de uuia reconbecida capacidade e talento com boa conducta
moraì, quesilos comprovados pela dislincfflo das suas precedente»

approvacties nas aulas de instruecio primaria e secundaria, depois de
concluidos nellas os seus estudos, ou dentro ou fora dos lyceus. A pres-

tarlo mensa I para cada estuJante seni a de ISjlOOO reis/islo alem dos
ahoiios das despesas de jornada e matriculas para os que forem para a

Universidade de Coimbra, ou somenle de matriculas para os que fre-

queiitarem as aulas da capital.

(ionio o faltar a mesma Ca*a-pia a estes compromissos as deixas e

obrigacòes de que acima se trata devem passar coni os mesmos encar-

goj para a Misericordia de Lisboa, a melina Casa- pia deverà ein todos

os mezes de selembro de cada anno, p o mais tardar até ao seu dia 30,

enviar à mesma Misericordia urna relacflo nominai dos tres pensionistas

anteriormente approvado* ou nos lyceus, ou que passarem a frequentar

o anno lectivo que come«;.i no seguinte mez d'outubro, e que lem de
continuar a sustentar no> estudos superiores com a declaracio do anno
que anteriormente frequentaram, e da approvalo que tiveram, espe-

rando que urna là*o dislincta e benemerita instituicao de philanlropia e

caridade, conio é a dita Misericordia, fiscali/ara o bel cumprimcnto das
obrigacòes, que a tal respeito pondo a carjro da refenda Casa-pia. A
falla de execucito d'eslas obrigacòes, que assim Ihe imponilo, annulla

completamente na indo d'ella as respectivas deixas. que por està causa

passarlo na integr i para a dita Misericordia.

As participacóes acima referidas, que com respeito às relacóes dos
esludantes approvados em cada anno lectivo a Casa-pia tem de fazer à

Misericordia, serto tambem pubbcadas nos dois jornaes mais lidos de
Lisboa, para conheciuiento dos esludantes pobres que aspirem a este

meu beneficio.

2.* Oeixo igualmenle A Misericordia de Coimbra a quantia de réis

12:0004000, a tini de tambem. a sombra dos juros d'este meu capital,

poder suslentar perpetuamente nos estudos superiores de qualqu^r fa-

culdade da L'niversidade tres esludantes pobres, e de boa conducta
inorai e ci vìi, reunida com a sua applicalo e talento. A elles Ines seni

tambem permittida a escolha da faculdade em que se preteuderem for-

mar, podendo ser tirados ou do seu proprio collegio dos orphàos, ou de
fora d'elle, com tanto que tenham concluido os seus respectivos estudos

preparatorios, acornpanhado dos mais quesitos indicados para os da
Casa-pia de Lisboa.

Podem gozar igualmenle d'este meu beneficio os estndantes que se

acharem yA frequentando alguma faculdade, e que por falla de meios
n5o possain concluir a sua formatura, urna vez que com os quesilos de
applicalo, capacidade e talento, reutiam tambem os de boa moral e

conducta.

A prestarlo mensal que para elles estipulo è igualmente de réis

155000, além do abono de matriculas e livros. Tenho por inaduiissivel

que tanto estes. corno os pensionistas de Lisboa, depois de matriculados
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numa faculdade possam mudar para outra corno pensionados pela nù-
nha deixa.

A conducta e approvarlo d'elles nas aulas serto sempre fiscal iza-

das, ale a sua final formatura, pela dita Misericordia, o que a Casa-pia
de Lisboa deverà igualmenle praticar codi relacfto aos seus pensionistas.

Das clausulas relati vas à Misericordia de Coimbra se lavrarà tambem
escriptura public*, que por copia seni exarada dos seus respeclivos li-

vros |>ara desviar esqueeimentos, enviando se igualmenle urna outra

copia d'ella ao respectivo seminario diocesano para seu inleiro conhc-
cimenlo, à vista do que vaiuos a expc>r.

Como o fallar a referida Misericordia de Coimbra aos compromis-
sos que a minha deixa Ine impoe, passa ella na b talidade para o se-

minario diocesano com os respeclivos encargos, deve aquella santa casa

em todos os mezes de selembro de cada anno, e o mais tardar ale ao
seu dia 30. enviar ao prelado diocesano, ou ao reitor do citado semi*
nario, a rclacao nominai dos tres pensionistas que teiu a seu cargo sus-

tentar ins estudos superiore*, com a deelaracao do anno que cada uni

d'elles tiver ja freqm'nlado, e da sua respectiva approvalo no mesmo
anno, esperando que um tao eminente prelado nào deixarà jamais de
liscalizar, ou por si ou pelo reitor do respeclivo seminario, a pontual
execucào das obrigacóes que imponilo à cilada Misericordia com o ca-

racter de doafào onerosa. A falla d'essa pontual execucào annulla com-
pletamente a respecliva deixa, que por està causa passarà na totalidade

ao citado seminario com os respeclivos encargos Sos doisjornaes mais
lidos de Coimbra sera lambem publicada a citada relacao nominai.

Concluidos os estudos dos pensionistas de que acima se Irata, quer
<los de Lisboa, quer dos de Coimbra, sera o logar que deixarem vago
provido desde logo no seguinte anno leclivo em oulro, ou oulros eslu-

uantes, havendo mais de urna vacatura, em conformidade das condijóes
aciina expostas, dando-se pela ultima vez a cada estudanle por mini
benéficiario, coocluido qu <: seja o seu curso, a quantia de 100£000 réis

para os seus primeiros arranjos, e collocarlo posterior, sendo-lbes nesta

occasiao dado igualmenle o meu nome, para sabere» de quem recc-

beiam o beneficio, e bonrar-lbe o nome pelo modo por que as suascir-

cumstancias e gralidào Ibes dirtarem.
Advuto novamente que, sendo o meu firn proteger somenle o ta-

lento desvalido, e falto de meios de foi tuaa, corno a mim proprio me
succedeu, forroso è que cada um dos osludantes pen»ionados por mim,
e pagos pelos estabelecimentos acima designados, alem de pobres e de
boa conducta moral e civ il, sejam tambem de recoohecido talento, corno

fica dito, sendo igualmenle acompanhados de urna constante applica-

lo. Silo provas de talento as cerlidòes oflìciaes testemunhando a

approvalo piena, ou as qualificacoes dislinctas, tanto no» seus exames
dos lyceus ofiìciaes, corno nos das auias do seu esludo secundario, con-

stituiudo provas do seu bom comportamento e moralidade as attesta-

fOes aulltenticas dos seus respeclivos lentes sobre este ponto, as quaes
serio obrigados a apresentar annualmente eom as eertidòes das suas

respeclivas approvacoes nos estabelecimentos por que Ihes forem pagas

as suas preslacoes mensaes. As attestacde* das respectivas aucloridades

administrativas podem supprir as atlestacóes dos lentes.

Urna l.a reprovaeao no mesmo anno do curso de qualquer estu-

danle, oa ondo fazer exame das materia* d'elle, a nao riaver compro-
vado documento de forra maior, ou dando- se o caso de ma conducta,
ou da falta dos atlestados que se acabam de mencionar, exclue a con-

tinualo da pensilo, ficando portanto vago o logar que tinha no numero
dos pensionistas o que assim se conduzir, devendo corno tal no seguinte
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anno leciivo ser provido em ootro estudante, que tenlia por si os que-
sito» exigidos. Os pensioni stas deverà*) apresentar a adminisi racio da

Casa-pia de Lisboa, e a Misericordia de Coimbra, anles de findar o mez
de aposto, a certidilo aulhenlica da approvalo que liveram cui lodas

as materias do anno que tiouverem frequentano no seu respectivo curso,

mostr4ndo-se por ella habililados a passarcm ao anno immediato. Com
as dita» certidóes remetterào igualmente as atteslaeóes da sua boa con-

ditela, passada pclos seus respectivos lentes, od pela respeetiva auctori-

dade administrativa, taes corno admimstrador de bairro, 011 de conce»

Iho, pois sem a apresentacà"o de taes eertidó'es, ou attestados, se Ihes nào
abonari a pensào do seguinte mez de seteinbro, nein as d'elle por

deante, deixando porlanto de serem nensionistas os que assim o nà*o

cura prirem, cujos logares se terSo desde logo por vagos, e se proverai)

em tal caso em outro ou outros estudanles para o seguitile anno
lectivo.

Quando a Casa- pia de Lisboa ou a Misericordia de Coimbra nà*o

tiverem estadantes habilitados nos *eus respectivos estafo-lecimentos,

abrinlo concurso publico para o preenchimento das vaeaturas quehou-
ver, convidando a dirigirem Ihes os seus requerimentos os estudanles

pobres de Lisboa, oo de Coimbra, ou mesmo de fora d'estas duas ci-

dades, quando estejam no caso de merecerem este meo beneficio. Em
conformidade com isto declaro portanlo que um anno depois da Casa*

pia de Lisboa e da Misericordia de Coimbra terem passado aos meus
testamen teiros o recibo dos meus legados, o qual deveri ser precedido

das escripluras da respeetiva arceitacio, devem um e outro estabeleci-

mento publiear no Diario de Nolicins e no Popular, com relac.lo a Lis-

boa, e em Coimbra no jornal mais lido d'està cidade. os nomea dos p ri-

me i ros estudanles constituidos em reus pensionistas, sem Ihes va'er a

allegarlo da falla de alumnos seus habilitados, pois nestc caso serao

obrigadas a abrir concurso publico, na forma do que ja" acirna se disse.

Alem dos precedente» legados, deixo tambem A camara municipal

de Lisboa a quantia de 8.000^000 réis em dinbeiro para a fumiamo e

peqietua admimstracio de urna escola publica e gratuita de instruccao
•

primaria, devendo ter nas saradas da casa que para a dita escola igual-

mente Ihe légo na antiga rua do Carvalho urna taboleta com o letreiro,

em car.icteres beni legivcis para os trauseuntes, dizendo: Estolli publica

e gratuita, de inslrw^ào primaria, de Simào José da Luz Soriano, tendo

por està forma o caracter de porpetuidade. Para a sua elfectiva realiza-

cio e perpetua manutenc.ao deixo-lhe mais, comò acima digo, a pro-

priedade de casas em que resido na dita rua do Carvalho, fruendo es-

quina para a travessa dos Fieis de Deus, tendo para està mesuia tra-

vessa a porta de serventia com o ri." 90 moderno, havemlo anteriormente

tido o de 26. É nella que se deverà* installar a referida escola, pois

emquanto vivo for reseirvo para mira o pieno usofructo de toda a citada

propriedade de casas. Se a sr." D. Anna Adelaide tìu»mai5es, de quem
]A tendo falado, ine sobreviver, reservo igualmente pJra ella o mesmo
usofructo emquanto viva for, sendo somente depois da morte de nos
ambos que a minha dita propriedade passari ao in tetro e pieno poder
da refenda camara, em conformidade do que jà està consignado numa
escriptura publica, lavrada nas notas do tabelliao Barradas em 30 de

maio de 1887.

Depois de indicar outras verbas, para legados particulares, que regista com
minudenria para nSo haver equivoco» nem contranar a sua vontade, determina
que os dois primetros le»tamenteiros citados, aos quaes se reunirào os demais
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nomeados, formando urna commisto administraliva de seis membro?, dos quaes
serà presidente Henrique de Barros Comes e vice- presidente odr. Francisco Fre-
derico Hoppfer, determina que se executem :

Titmulos de Vasco da Gama e de Luis de Camues. Quando se tenha
por provavo! que os ossos vindos do extincto convenlo d.is freiras da
Vidigueira para a capelia da igroja de Belem, situada do lado da epis-

tola no respeclivo ciuzeiro, s;ìo com etreito no todo, ou om parte, de
D. Vasco da Gama, reputando- se tamhem serem de Luis de Camoes os

que igualmente na dita capelia se recolheram, os que vieram do extincto

convento das freiras de Sant'-Anna, tomo por patriotica empresao des-

tinar a quanti» de 3:800*000 réis a 4:000*000 réis, para com està

verha se guardarem condi^nameute uns e outios ossos em dois modestos
tumulos, que se erigirào na sobredila capelia.

0 risco d'elles j» os amigos da commissao administrativa o acharSo
feito a pag. 120 e 121 do estinto kistorico, intilulado Vasco da Gama e

a Vidiyueira, interessante obra da penna do sr. Augusto Carlos Teixeira

de Arag3o, puMicada pela Sociedade de geograplna de Lisboa. A rea-

lizar-se a sonredita erecoao, dar-sc-ha de cmpreitada aos srs. José Gui-

llierme Correa e inn;ìo, e com loja de canteiro e esculptura na rua do
Corpo Santo n.° 20 e 22, artistas com quem jà a ajustei pela citada

quanti» de 3:800à000 réis, individuos que tenho na conta de honrados
e verdadciros, e n;lo de falsearem os seus contratos. corno me succ?-

deu com outros de maior nonio e fortuna.

Monumento dediead > à memoria do grande A([omo d'Albuquerque.

Urna outra divida, que tambem ha ja seculos devia ter sido paga pela

nacSo portugueza, é a de se rrigir um apropriado monumento a um tao

grande homéni, cnnsummado politico e nolavel general, corno foi esle

nosso heroe. qualidades que por certo o tornaram corno o mais util a

sua patria d'entro os nossos grandes homens da Asia, sendo elle o que
dotou Porlugal coni um imperio de mais de ceni leguas de costa de mar,
estendendo-se desde Ormuz alé Malaca, subordinando ao seu mando
todos os potentados coni quem contendeu; vendo- se parlatilo todos eltes

obrigados a acata-lo e respintalo corno seu super ior e supremo dele-

cado do governo portuguez.

Como se viu, para os tumulos «le Vasco da Gama e de Luis de Camóes des-

tinoli 3:8004000 a 1:000£000 réis; e para o de Aflbnso de Albuquerque a quan-
tia de 30 a 35:000*000 reis. Kste ultimo é o que foi erigido con. grande esplen-

dor na pra^a de D. Fernando, em Belem, sendo executado coni mestria pelo

esculptor laureado Costa Motta. O tej-t.miento é datado de il de inarco de 1891
e foi approvarlo pelo notarlo Carlos Alves do Rio, em Lisboa, em 19 dosmesmos
inez e anno.

SIMÀO LOPES. (V. Dice., tomo vii, pag. 281).

A primeira edicao da traducalo do Flot tanctorum (n.° 324) lem 431 e nào
435 folbas, conio saiu. Houve segunda editto, deste modo:

Flos sanctorum etc. (o mesnio rosto da primeira edieSo). Em Lisboa, im-
presso em casa de Pedro Craesbeeck, 1605. Foi. de vni-457 folhas numeradas
só na frente.

Omittiu-se nesla edieao a carta de Simflo Lopes ao auctor Villegas; mas ha
nesta mais aljjuns santos que na de li>98. No restante, perfeitamente igual. Nas
bibliothecas de Lisboa e do Porto existem exemplares de ambas.
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FR. SIM VO DA LDZ. (V. Dice, tomo vii, pag. 283).

No catalogo dos livros que perlenceram ao fallendo hibliopliilo c archileclo

José Maria Nepomuceno, redfigido pelo sr. Nehello Tiindade, conservarlo!' da bi-

bliotheca nacioual de Lisboa, veni a pag. 142 com a nota de que era inexacla a

descripcilo quo se lìbera do seguinte rarissimo opusculo (n.° 325) :

Prègacùo que fez o P. Al. Simào da Lu: da Ordem dos Prégadores, ti na
procìstào de l'ozimelo de gradai (q em 27 d'Abril deste presente ano de 619 >eo
da Sé ao dito convento) pota vinda da Calholica Magestade delRey N. S. Don»
Filippe o segundo— Eni Lisboa, por Pedro Craesbeeck. Anno "1619. 8.° de

. iv-32 pag.

SIMÀO PEREIRA DE SA, jesuita. Nasceri no Rio de Janeiro em 1701.

Muito dado «1s letras deixon varia* obras, mas creio que poucas foram impres-

sas. Regisladas no Anno bibliographico brasileiro do dr. Joaquim Manuel de Ma-
cedo, tomo ni, pag. 4M, ba as seguinles memorias e monographias :

540) Memoria topographica e bellica da colonia do Sacramento.

547) Noticia chronologica do bispado do Rio de Janeiro.

SIMÀO RODRIGUES FERRE1RA, commerciante em Penafiel, de onde
era naturai. Dando-se a eslmlos hisloricos e archeologie^ esrreveu e publicou,

com a cooperarlo dos estimaveis bibliophilos e eamonislas, Tilo de Noronha e

Antonio Moreira (Cabrai, a seguitile obra:

548) Antiguidades do Porlo Porto, lyp. Lusitana, 1875. 8.° de 164 pag.

Devo uni exernplar deste livro a amabilidade do sr. Moreira Cabrai, que me
tem jà favorecido com outras obras.

541») Extincrùo do pht/llojera rastaslrix pelo oxido de carbone. Memoria apre-

senlada ao ministerio das'obias publicas. Penaliel, na lyp. de Penaiidelense, 1879.
8.° de 7 pag.

Falleceu a 20 de agosto de 1883. Depois de escriptas as ii;has acima, de-

parou-se-me no Commercio do l'orto, n.° 203, de 21 dos mesmos mez e anno, o

seguinte na eonespondeiicia de Penaliel, nue rtproduzo:

«...fmou-se o sr. Simao Rodrigues Ferreira. exnegociante desta

praca.

«0 lina do, fillio de uni abastado negociante, recebeu urna tegular

educarlo lilteraria e berdou o estabelecimento de seu pae, que amplio»,

tornando o o primeiro desia eid.ide e dando- Ihe me«ino a feiySo de casa

bancaria muito acn-tlitada. Fundou lambem unta fabrica de s.ihóos e de
cai. Adivo, muilo sèrio nas transaceòes commerciaes e emprehendedor,
comludo nern sempre viu a Jori una do seu lado, e ha annos leve de li-

quidar a sua casa, o que Mie absorveu loda a fortuna. Ultimamente era

carlorario da Misericordia.

«Dedicou-se sempre muito a estudos hisloricos e archeologicos,

deixando bastantes escriptos espalbados por differentes jornaes, uni

volume sobre antiguidades do Porto, urna memoria àcerca da Citania,

e em via de publicacSo urna obra: «As antiguidades de Penaliel»

«Assisliu ao ultimo congresso anthropolopico em Lisboa e ultima-

mente linba-se tornado um indefesso propagandista da applicarlo do
oxido de carbone para combater a phyloxera, ebegando mesmo a ex-
perimentar no Douro, mas seni resultano, um apparelbo para esse firn.

«Exerceu com toda a hombridade alguns cargos publicos, taes

corno: vice- presidente da camara, provedor da Misericordia, juiz sub-
stituto, presidente da commissào de recenseamenlo politico e vice-

consul de Hespanha».
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SIMAO VAREJAM. (Y. Dice., tomo vir, pag. 286).

Segundo urna noia manuscripta de Innocencio da Silva, o meu consciencioso

e erodilo antecessor, com referenria à caria reeehida do fallecido bibliophilo

Teli» de Mattos, que tantas investigale» fez na hihJiolheca de Evora, o equivoco

em que incorreu o considerarlo auctor da Bibliotheca lusitana e oulros, que o
teero seguido e copiado, livrando se de avoriguacào propria, foì de certo por sa-

berem da existencia de um livro naquella bibbotheca, sob o titillo Libro de rtzar

por oiPslre Simao Verepeo. Lisboa, por Simao Lopes, 1596. 12.°

0 dito exemplar tem xvi-246 folhas, porèm faltam Ine no firn urna ouduas
folhas com o resto da «taboada». Tanlo rio privilegio, corno nas lieencas, dà-seà

obra o nome Manual de oracóes. Ao illustre Innocencio nao restava duvida de

que era osta a que Diogo Barbosa mencionara sem a ter visto, e por isso inexa-

etamente.
•

P. 81MAO DE VA8C03CELL08. (V. Dice., tomo ni, pag. 286 e 287).

Da Chronica (n ° 339) ha que mencionar mais as seguintes edicòes :

550) Serpuida ed>cào accrescentada com urna introducc^o e nolas historicas

e geographicas pelo conego dr. Joaijuim (belano Kernandes Pinlieiro. Hio de Ja»

neiro. typ de Joào Ignacio da Silva, 1864. 4."

55 1) Setjunda ediròo (portugu«za), eorrecta e augmentada. Lisboa, editor A.

J. Fernandes Lopes, 1865. 4.* 2 tomos. Està ediclo foi dirigida por Innocencio

Francisco da Silva, que Ibe addicionou em appendice as carlas, escriptas do Bra-

sii, pelo padre Manosi da Nobrega, copiadas da Rettila do lustituto hixtorico e

geograpkieo do Brasil, onde appareceram pela priineira vez.

Al.* edir3o desta chronica, quando vem aos lei Idea de livrarias, tem dado
entre 9£000 è 184000 réis. confortile o eslado da sua conservarlo. No leilàY.

Stuart Mibiu a cerca ile 39*000 réis. A 2.» edicao (do Kio de Janeiro), no teilào

Innocencio, foi vendida por 34150 réis.

No mesmo leilao foi arremalado o bello exeinplar que elle possuia da Vida

do padre Ancbieta, p< r 10JHK) réis, creio que por conta de um bibliophilo dos

Afores, que era de certo o finado José do Canto.

Na obra Nat trias (n.° lì\\) accresconte-se : 4° de 6-291-12 pag.

Foram reimpressas no Hio de Janeiro. Iinp. Nacional, 1824. 4.° de 183 pag.;

mas, segundo a nota posta no catalogo indicado, faltam nesta reitnpressào a carta

dedicatoria do auctor ao capitilo Francisco Cil Araujo.o prefaeio ou adverten-

cia, a breve introduco e o indice ni [diabetico

Na exposicSo de b istoria do Brasil tambein o «Gabinele portugu^z de lei-

tura» expoz um exemplar das Notiaas, que era de tiragem a parte da Chronica
da companhia, com foiba de rosto special

.

No catalogo da mesma exposicSo vem regislado o segui ute :

552) Carla (copia de urna) do P. Siruào de Vascoucellos da Companhia de
Jesus, mestre em (neologia. Babia 27 de maio de 638.— Copia moderna peiten-

cenle à bibliolbeca do Instìtuto liistorico.

Pinbeiro Cbagas occupou-se do l\e SìmJo de Vaseoncellos e da sua Chro-
nica num artigo critico inserto no Panorama, n.* I de 1867, pag. 1J e seguintes.

.SIMPLICIO SIMPLICITER SIMPLEX. (V. Dice., tomo vii, pag. 287).

Um dos folhetos, a que se allude, no respeclivo artigo, é :

553) 0 virar das casacas, ou carta de Manoel Henriques Sanhudo a seu tio

do mesmo nome. Lisboa, iuiprensa da rua dos Fauqueiros, n.° 129-B. 1824. 4.° de
72 pag.

SOARES RERELLO ou JOAQLIM FILIPPE NERI' SOARES RE-
BELLO» naturai da India portugueza. Foi advogado e professor em MargAo,
redactor principal do Incestiyador, socio contribumte da Sociedade de geogra-
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phia de Lisboa e de outras eooperacòes litterarias e scientifica s da Asia e da
Europa, ete. Conheco d'este escriptor as seguiate» obras :

554) Anecdota», conto» e fabula*, ibi, tvp. do •Uttramar», 1888. 8.* de
48 pag.

533) Fo!has agrettes. Collecgao de verso*. MargSo, typ. do «luvestigador».

1895. 8.» gr. de 37 pag. além de urna de erratas.

536) A forca do diretto. Questue* de confrarias. Ibi. Typ. do «Noticias», 1889.
8.° gr. de 16-iv pag.

Na epoca em quc recebi este ultimo opuscolo linha o auctor, em preparatilo

para o prelo, outro, que nao posso affirmar se foi ou nào impresso.

537) SOBERAMA DO POVO. Agueda, sein indicaci) da typograpbia

(mas, por urna declaracao em o anoticiario*. infere-se que é impressa està foiba

em casa propria), 1879. Fol. Appareceu o primeiro numero em 1 de Janeiro

desse anno.

Redaecao anonyma. Em geral, quando nao indicar os nomes dos redaclores,

é porque n.1o pude* saber os nome» dclles; o que nao é para estranhar, pois

ainda que sejani pedidas as indicacoes, as resposias ou nào chegam ou veem
tarde, quando ja nao è possivel utilizarem-se devida mente.

SttCRATES DE SOLSA JVORONIIA, nalural da India portugueza, eie.

Ignoro outras circumstancias pessoaes. Pubi icon :

53S) Almnnach Valmiki. 1885. Nova Góa, imprenda nacional, 16.° de li pag.

Estava annunciado do mesmo auctor :

559) 0 annet cabalistico. Scenas indianas. Ibi., 1889. Devia comprebender
um volume em 8.* dividido em tres partes, com apoutamentos àcerca da India

portugueza, bisloricos, geographicos, estitislicos, eie.

So vi o prospetto inserto nas folhas indianas, mas nào vi este livro.

80LWO DE ABREU nasceu em 10 de jufho 1858. Formado em direito

pela Universidade de Coimbra. cujo curso b rminou em 18H5; membro da ca-

mara miinieipal de Abrantes, sua terra naturai ; socio da Real associalo nacio-

nal de hot lifultura. presidente do syndi<*alo agiicola de Abrantes. eie.

Tem collaborado no Correio de Abrantes, A'ora semana de Abrantes, etc. Eni

Coimbra escreveu pecas dramalicas para as recitas dos estudanles.

E.

560) Lepra religiosa.

561) Palestra. ÌVo theatro Taborda.

562) Erpedidonario da Africa.

56t) Irma da raridade Drama.
564) Tratado pratico do fabrico da manteiqa e considerato?*. Sna industria

em Portutffil.

565) Amoroso*. Romance. 1900.

566) i'm anjo *em asas.

Na Rerista de Abrantes, publicada em 1907, \em o seu retrato com alguns

dados biograpbicos.

* SOLANO DK ALBCQLERQL'E, formado em direito. tote da facili-

dade de direito no Ctarà, etc. Ignoro outras circumstancias pessoaes.

E.

567) Volata*. (Narrativas). Cearà, 1905. (?)

568) SOLILOQUIO DE BUMA ALMA PENITENTE AO SEPOL-
CRO DE NOSSO SENIIOR JESUS CURISTO, do illustrissimo e mui reve-

rendo abbade Maria José de tieramb, monge da Trapa, intitulado •Ao sepulcro do
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meu Salvador*. Traduzido do francez a italiano pelo reverendissimo abbade
Luigi de Biradelli, e vertido desta em lingua portugueza, por hum emigrado da
inesma nacao. Roma. Na typ. de Frederico Lampalo, 1846. 8.° de 32 pag.

SOLITARIO.—Pseudoni mo de que usou José Maria da Silva Lea!. V. esle

nome no Dice, tomo xni, pag. 110 a 113.

I>. SOPIIIA DE ROURE DE OLIVEIRA PI MENTICI., esposa do
illustre militar e professor, digno par do reino, Julio Maximo de Oliveira Pi-

mentel, de quem ja se fez a devida mencào neste Dicciouario. Era dama de ele-

vados d»tus intellecluaes. — E.

òb9) A fior milagrosa. ltomance. Saiu no jornal litterario A Semana coiti

rologo de Latino Coelho. que tambem se refeiin a està dama quando escreveu a

iographia do professor Judo Maximo de Oliveira Pimentel na Hevista contempo-

ranea, tomo n, pag. 504 a 570. Nao tenho apontamentos de outros e>eriptos, nem
sei se o romance eitado foi impresso em separado.

SOROR DOLORES. Pseudonimo de que usou D. Maria da Felicidade do
Couto Unum, de quem se fez meneào no Dice, tomo vi, pag 138.

No livro (h amore» de Camillo, do sr. Albeito Pimentel. depara-se-mc a

pag. 163 o seguinte eurioso Ireeho, que transcrevo para completar o que se disse

no logar citado :

«A sr.» Maria Felicidade do Couto Brovvne, esposa do negociante

Manuel de Clamouse Biowne, era poetisa disimela, mas timidamente
nssignava os seus versus com o titulo mysterioso de— A roruja trova-

dora.— Pulilicou-os em edicAo parlicular, destinada a brindes de ami-
zaile, apenas. 0 livro saiu seni lo^ar de impressilo nem data. E a au-

rora aeautelara-se da publicidade, escrevendo nas dedicatoria* porseu
proprio punho : «Para nào passar a outra mào* Mais Iarde fez nova
edirào, augmentada, assignaudo Soror Dolores; e em 18Ò4 refundiu

pela terecira vez os seus verso*, coni o titulo Yiracòes da madrvgada.
Continuava a occultar o nome, e a nào consentir que eslas duas edi-

eòes, corno a primeiia, enliassem no mercado.»

SOTERO DE CASTRO. Sob este nome foi publicado no Ilio de Ja-

neiro em 1874 uni folheto relativo a prisao do bispo de OlimJa, l). Fr. Vital de
Oliveira, que depois se recolheu em Franca no convento em que professare e ahi

fallerei!.

Do folbeto, que indiquei, vienm-me uotas ineomplelas e cjeio que mio va-
lerà a pena regista-Io, por isso que a rija controversia em que se empeubou o
auctor, ap»<ar «la notoriedade, no Brasil, ntleuuou-se com a saida daquelle pre-

lado para o eslrangeiro.

* SOTERO DOS REIS. V. Francisco Sotero do* Heis

STATUTO» E COXSTITUICÒES, etc. (V. Dire, tomo vii, pag. 291).
Estc livro comprehende foi. em caracteres gotbicos. No allo da foi. 1 diz:

« Coturni sse o modo da criacam da congregacelo de Som Jorge e Alga, da cidade de
Veneza». E no tini:

• Fora impressas eslas cCslituicoes per mandado do muyto virtuoso e reuc-
rando padre ho padre Fracisco de Sancta Maria sendo Hector geral, etc. Asquaes
foram impressas è casa de Genoa" Galharde imprimidor. Acabarase aos xxv dias
do mes Dagosto. Anno de m d xl •
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Dizem que o exemplar deste rarissimo livro foi ;.i!«juìi it!o num leilrto para
a bibliotheca nacional de Lisboa por 504000 réis.

A biblioteca do Porlo possile um *-xempl;ir da mesnia edipeo, mas defei-

tuoso e truncado. Tambem possue da wgunda edicao, que é :

570) Kstatutos e constittucòes dos virtuoso* e reverendo* padre* Conenos azues
do etpecial annido ditcipulo de Christo, eie. Lfehoa, na offic. de Sinulo Thaddeo
Ferreira, 180ì. Fol. de iv-128 pag. e mais 0 de indice.

571) SUBAETERIVO (O), trnduzido do inglez. Liverpool, impresso por
F. B. Wnght, 1840. 12.° gr. ou 8.» de iv-288 pag.

E versilo anonyma ile um livro curioso e interessante para o conhecimento
dos successos dos ultimo* annos da guerra peninsular. Atlribuida ao enlao consul

de l'ortugal ali residente, Antonio Juliào ila Costa, e corno tal fìcou descripto sob
o seu nomo no tomo i deste Dice, pag. 182.

572) SUDSIDIOS PARA A III8TORIA DA INDIA PORTl'Gt'EZA,
jmblicados de ordem da classe de sctencias moraes, potiticas e bella* lettras da Aca-

denza Iieal das Sàencias de Lisboa e sob a direccùo de Rodrigo José de Lima
Felner, socio effectivo da atesina Academia. (V. o nome deste auctor no Dice).

Conlém :

1.° 0 livro dos pesos, medidas e moidas, por Antonio Nunes.
2.° 0 tombo do Eslado da India por Simao Hotel ho.

3.° Lembrancas das cousas da India em 1525.

Lisboa, typ. da Academia Real das Sciencias, I8G8. 4.° gr. de xxu-64-2o9-
42-56 pag. e mais 30 de indice das cousas notaveis e 1 de errata.

SU >1MARIO DE CONFESSO II E8 ou COMPENDIO E SUMMARIO
DE CONFESSOR ICS.— (V. Dice, tomo h, pag. 94.)

Està obra encontra-se descripta na pagina indicada do Dice., porém, corno

entre a descripfio posta e a que vejo no livro A imprema do districto de Vizeu,

do sr. dr. Maximiano de Aragflo, pag. 4, ha diflereiica uotavel que convém re-

gistar, deixo-a aqui mencionada pois esclarece duvidas.

Paiece que n3o exìste erro em que urna edicAo do Compendio e summario
foi impressa em 1569 em Vizeu, emuora interviesse nella o impressor Mania,
de Coimbra. No rosto deste livro UVse: «Foi impresso em a cidade de Vizeu

por Marcos Joam impressor do senhor Bispo. Agora novamente emendado.
Anno m.dlxix. ii." de 360 pag. numeradas e mais 7 do prologo, etc, e 25 da
taboada •

Ora, na «taboada», declara-se, nitidamente : «Foy impresso este compendio

y sumario do Manoal de Navarro, a segunda vez emendado por mandado do se-

nhor Bispo de Coimbra, por Antonio de Maris, impressor do Senhor Arcebispo

de Braga, Primaz, etc.» «Acabou-se aos xxx dias do mez de almi. Anno de
1569». E no verso do frontispicio copia urna carta ou proviselo do Bispo D. Jorge

de Athaide, o qual diz, recommendando o livro :

«. . .o qual nesta cidade de Vizeu, mandamos imprimir;— «Dada
em està nossa quinta e couto de Fontello. . . aos 26 de maio de 1569.

D. Jorge D'attaide, Bispo de Vizeu.»

Note-se, iemalmente, que foi està urna das primeiras obras impressas em
Vizeu quando ali se estabeleceu a impressilo em meio seculo xvi, facto que n3o
vem assim mencionado na monographia de Tito de Noronha.
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573) 8UMMARIO DA8 IXDULGEXCIAS, etc— Sob este titillo, em
differente» època s e por causa de varias solemnidade» religiosa», possuo, e tewho

visto, impresso» avulso em quarto» de papel, as vezes almasso, estes summarios
distri buidns nos extinctos convento*, quando exisfiam as ordens religiosa» em
Portugal. Nas festa* a S. José no anligo convento de Carnide, das religiosa» car-

melitas descairas, a distribuito destes impresso» fazia-se regolarmente, corno

propaganda religiosa, em època» reccntes.

574) SUMMARTO DA8 r*'DLLGE\CIA8 COKCEDIDA8 ÀS CO\-
FR AltiAS E CO.WRARES DO SANTISSIMO ROSARIO DA MAR DE
DEUS MARIA SE\MORA NO88A, novamente revistas e approvadas petos

reverendissimo» Cardeaes, etc Evora, na officina da Universidade, IG81. 16.* de
149 pag. e « de indice.

É livrinlio curioso.

575) 81 MMARIO DAS WDUEGEXCIAS E GRACA8 DOS SLMMOS
PO!\TIFICE8, concedidas à ordem da Santissima Trindade. Coimbra, 1589. 8.°

É men<*i<»nado corno de aurtor poitnguez e anonymo, por I). Nicolau An-
tonio, na sua fìibliothern, pig. UH, reportando se a tesìemunlio estranilo. A inda

nào vi exemplar algurn.

No torno xn deste Diccionario, pag. 300 e 301. veja-se o que la pur coni

respeilo a oulros livrinlios de indulgenza» e perdóe*, de extrema raridade,

acompanhando n artigo de urna mui interessante reproduccJto photolilhographica

do roslo de um que possuia o fallendo bibliophilo e bibliogrnpho, dr. Ayres de
Campos, a quem o Dice, deveu muitos favore».

576) 8UMMARIO DOS PIUVILEGIOS, GR ACAS E IXDFLGEX-
CIA8 conceilidas aos imtàos e confrode» da eonfraria de Santo Antonio da cidade

de Lisboa, etc. Lisboa, imp. Nacional, 187*). Fol. de 4 pag. innnmrradns.

Tcm no alto da primeira pagina urna gravura coni a imageni de Santo An-
tonio e a letra do comeco è de phantasia. A bulla de approvarlo è do Papa
Paulo IV e datada de 17 de dezembro de 1559 com referencias .1s concessoes

feitas por outros diploma» pontificio».

# 8YI.VIO CI'RAS.— Pseudonymo de que usou Caetano Cantanhms''.

nos artigos da imprenda maranhense. V. Sessenta annos de jornalUrm, pag. 142.

8YLVIO DINARTE, pseudonymo com que subscreveu grande numero
de artigos e publicou a maior parte dos seus livros, de assumplos liUeraiios e

criticos, Alfredo de EscraqnolJe Taunay, naturai do Rio de Janeiro. Nasceu a 11
de fevereiro de 1843, fillio do commendador Felix Emilio Taunay e de D. Ga-
briella de Esoragnille Taunay. Bacherei em letlras pelo antigo collegio Pedro II

e em sciencias pbysicas e malhematicas pela escola centrai da mesma cidade.

Engcnbeiro geographo, officiai sup-'rior primeiro na arma de artilliaria, onde
serviu algum lempò, e depoìs no corpo do eslado maior do exercilo, desempc-
nliando ora mima ora nouira arma varias e importante» commissòes de «ervico

publico, e na guerra do Paraguay corno ajudante do general Condo de Eu, encar-

regado por esle do «Diario do exercito». Lente de hisloria e linguas, no curso
preparatorio da escola militar e lente de mineralogia, geologia e botanica do
curso superior da mesma escola. Doputado em diversa» legislatura» e depois «3-

nador. necebeu do fallecido imperador D. Pedro II o titulo de barSo, que fora
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confaido ao pae deste illustre brasileiro, e o de viscondede Escragnolle Taunay.
Teve varia* condecoraeóes e diploma* de diversa» sociedades scientifica» nacio-

naes e estrangeiras, incluindo a primeira e mais anliga do Brasil, o Insliluto

oistoiieo e *eogiapliico. 0 seu valor iuteUeetoaJ foi reconhecido nào só na sua
patria, mas tambein no estrangeiro, poraue algumas das suas obras foram ttadu-

zidas cm francez, inglez e allenito. >a boa sociedade fluminense, cnni a qual

sempre viveu, era cercado de sympalhias e applauso», por suas composictles mu-
sicaes, sob o pseudonymo de Flavio Elisio, corno amador primoroso. Jà é fal-

lendo.

Tem o seu nome no Dice, UUiographico brasileiro, pelo dr. Augusto Victo-

rino Alves Sacramento Blake, tomo i, pag. 55 ; no Pantheon fluminense, de Lery
Santos, pag. 103; na Dktionmaire de Laroussc, tomo xv; e apreciacóes em outias

publicacóes estramreiras. Adeante citarci o trerho de urna critica de Pinheiro

Chagas. mui considVrado no mundo intellectual do Brasil.— E.

377) Tratado da cultura do algodoeiro no Brasil ou arte de tirar van-

tagens desso planiamo, eie. Hio de Janeiro, E. Jc II. Laemmert. 1862. 8.° de
119 pag

o78) Scena* de cingevi. Exploracào entre os rios Taquary e Aqnidanana, no

districto de Miranda. Memoria descripliva, eie. Hio de Janeiro, typ. Americana,

Ì868. 4 • de 187 pag.

579) Viarjem de regresso de Moto Grosso n airte. Memoria, eie. Saiu na Re-

rista do Instituto historico, tomo xxxu, 2. 1 parte, pag. 5 (1869).

580) Campania do Paraguay. Collimando em cliefe de S. A. o Sr. Marechal

do exercito Conde de Eu. Diario do exercito (organizado por A. d'E. Taunay).
lhi., typ. Nacional. 1870. 4.» de 404-2 pag.

581) 4 mocidadc de Trajuno. Nomante. Ibi.. 1871. 8.° 2 tomo». ^
582) ìnnocencia. Homance. Ibi., 1872.

y

Em 1879 appareceu urna versSo fraticesa deste romance. Paris, León Chail-

lev, éditeur. 1896. Ss de xii-238 pag.

Tenho nota de que tainbem foram publicadas traduccoes em inglez, allemào,

dinamarqnez, sueco, italiano e japonez. Està ultima foi feila sobre a versSo

ingleza.

583) Lagrima» do comedo, manuscripto de urna mulher. Ibi., 1873. v
584) Vocabulario da lingua yuand ou ciane. Ibi.. 1874. „

585) Diro sabre azvl. Homance. Ibi., 1874, 8.° 2 tomos. v
586) Historia* brasileirat. Ibi., 1874.

587) ReJatorio geral da commissAo de eugenheiros junlo a*s forcas em expe-

dù;a"o para a provincia de Malo Grosso. 1865-66. Corredo, augmentado, etc.

Saiu na Rerista do Instituto historico, tomo xxxvu, 2,» parte (1874), pag. 79 e

209.

588) La retraite de Laguna, etc. Hio di' Janeiro, Up. universal de E. & H.

Laemmert, I86JL8.° do 6i pag. Em 1871 foi impressa, accrrs^cntada, nova edi-
'

ciò deste opusculo. Ibi., tvp. nacional, 4." de 224 pag. Em 1879 sairam duas v
edicòe.«, coni prefacio de M. X. Raymond. Paris, C. Plon et C.« 18.° de xx-268
pag. e uni mappa. — E.

Em 1874 o sr. Salvador de Mendonca publicou urna traduceffo : A retirada ^
da LagunapòT Alfredo d'Escragnolle de Taunay. Hio de Janeiro, typ. Americana,

8/> de 226-1.1-3 pag.

58 (J) Zoophonia Memoria peto sr. II. rcules Florense no anno de 1829 e tra-

duzida, etc. Saiu na Recista do Instituto historico, tomo xxxix, 1876, 2." parte,

pag. 321.

590) As Caldas da Imperatm. Agtias thermae* da provincia de Santa Ca-

narina, etc. Saiu no Vulgarisatlor, 1877. anno i, pag. 2 e seguintes; e na Re-

vista do Instituto historico, tomo xlii, 1879, 2.' parte, pa«. 39.

591) A provincia de Goyaz na erposicuo nacional. Rio de Janeiro, typ. na-

cional, 1876. 4.»
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592) A erpedicào do consul Langsdorff ao interior do Brasil. Saiu na ììevisla

do Institvto historico, tomo xxxvm (1875), 1.' parte, pag. 337; 2.' parte, pag. 231 ;

e tomo xxxix (1876). 2.» parte, pag. 157.

No «Catalogo ila exposicao de historia», cilado (tomo de 1881-1882), pag.

101, n." 1:126, lé-se està nota :

«Vem spguida do Esboco da viagem feita ptlo sr. de Langsdorff no
interior do Urasit, desde setembi o de 1825 atè marco de 1829, por Her-
cules Florence. Trad. por A. d'Escragnolle Taunayv.

593) QuestGes politicai e sociaes. Discursos proferidos nas duas primeiras

sessóes da 16.* legislatura da assemblei.! geral legislativa, eie Hio de Janeiro,

typ. de G. Leuzinger & Filhos, 1877. 8.° de 61 pag.

594) Narrativa* militares. {Scena* e typos). Hio de Janeiro, B. L. Gamier,
1878. 8.» de 270-2 pag.

595) Metjerbeer. Opera os huguenottes. Critica. Na Revista brasilfira. 1879.

596) Questòes miUtares. A classe tnditar perante as comaras. Arligos publi-

cados no Jornal do Commercio por occasiAo da apresentacao na camara dos
srs. depulados, dos piojeelos additivos e subslilutivos as propostas das leis de
fixacao das forcas de mar e terni para o anno financeiro de 1879 a 1880, por T.

Rio de Janeiro, typ. de G. Leuzinger & Fillio, 1879. 8° de 32 pag. Foram pri-

meiro publicados no Jornal do Commercio, do ilio.

597) Hmnenagem a Carlos Gomes. Discurso proferido na noito de 25 de
julho de 1880, etc. Ibi., na mesma imprensa, 1880. 8.» Saira antes no Jornal do
Commercio e no Cruzetro.

598) Céos e terras no brasil. Ibi., 1882.

5t»9) Elemento sercil. Serie de arligos insertos em diverso* periodicos e sob
varios pseudonymos : Cornontaigne, André Vidal, Mudo Scerola, e outros, entre

1871 e 1874.

Pinheiro Cbagas, acima citado, a proposito de trabalbos de Sylvio Dinarte

(Escragnolle Taunay), escrevcu :

• A leitura de livros portugueses vae-me revelando cada vez mai»
quanto se desconbece em Poi tugal a potente seiva littpraria dessa nacao
vigorosa e juvenil. Hepetimos ainda boje ennira os esoriptores brasi-

leiros a velba accusarlo de virem procurar na Europa os seus modelos
e as suas inspiracóes quando a cada instante apparecem agora nos jar*

dins lilterarios do Brasil flores nativas e opulentas qne teem na fra-

grancia o balilo do scio inflammado em que naseenni, no colorìdo o
retb xo do céo brilhanle que derramou sobre os seus calices as suas

torrentes de lux. 0 Brasil lem sem duvida hoje urna lilteralura verda-

deiramente nacional ern que ja se imprime o cunho especialissimo da
patria. Os seus poetas bebem a inspirarlo nas torrenles nalaes ; os ro-

mancislas estudam o modo de ser da sociedade.

«Entre elles occupa sem duvida um logar importante o escriptor

que esconde debaixo do pseudonymo de «Sylvio Dinarte» um nome jà

illustrado por louros diverso* dos que ornaram a fronte dos filhos di-

lectos da phanlasia, mas louros nao menos vicosos e perduraveis».

Escragnollc-Taunay (Sylvio Dinarle) perlencera a urna commissao de enge-

nheiros, sob a nresidencia do corone! dr. Rufino Enéas Gustavo Galvao que, na

guerra com o Paraguay levanlou as plantas nos districtos do Rosario, S. Pedro,

S. Eslanislau, Curuguaty e Igatemy, que devem existir no deposito do archi vo

militar do Rio de Janeiro.
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SILVIO IlEBELLO, cirurgiàomedico pela Escola medico-cirurgica de
Lisboa. Concluiu o curso em julho de 1905, defendendo Ihese, que foi :

600) Os perigos da typhUis. Lisboa, 1906. 8.°

Tem collaborado em divorsas revistas c enlre ellas a Revista nova, de que é
editori a livraria de Gomes de Carvalho.

Tem egualmente algumas poesia?, em impressilo separada, mas que nào pos-
suo.

• SYLVIO HOMEHO, naturai de Sergipe, nasceu em 1852. fiacharel em
direito pela faculdade de Hecife e lente de pbilosopbia no antico Imperiai colle-

gio de Pedio II, eie. Tem collaborado em assumptos litterarios e critico» nos
principaes periodico* do Brasil. Enlre as suas numerosas obras impressa» tenho
nota das que em seguida registo. É provavel que s**ja mui incompleta; pois,

além de niìo ter relacOes direetas com t«1o disimelo e apieciavel escriptor, ser-

me-hia diflicil agora colligir a indicalo de todas as produecóvs que teem saido
da sua feeuiula e brilhante penna. A deficieneia remediar- se-ba para o deante
quando, corno em circumstancias identica?, puder alcan;ar e reunir elementos tao

repelidas yezes e com instancia pedidos, ora directa ora indireclamente, sem o
exito desejado, que nào serà decerto, nao o penso com desprimor, pela ma von-
tade das pessoas solicitadas, que podiam responder sem dilTiculdade, e que po-

diam até enviar-me os esclarecimentos seni que os pedisse, visto corno tem lido

ampia divulgalo o elenco dos quesitos a que deverao responder os escriptores

para sereni incluidos com exacliufto neste Dircionario. 0 meu illustre antecessor

fez repetidamente e difTusamente reclamacóes e instancias identica*, e algumas,
diga-se sem receio, seni o resultado que desejava para aperfeicoar a sua obra. É
tatnbem no que eu penso e o que ardente e sinceramente desejo.— E.

601) Etimologia selragem. Hecife, 1875.

602) A philosophia no brasil. l'orto Alegre, 1878.

60.1) Canlos do firn do seculo. Hio de Jaihho, 1878.

604) A litteraturn brasileira e a critica moderna. Ibi., 1880.

605) Interpretacùo philosopfnca dos factos historicos. Ibi , 1880.

606) Introducalo a hislorw da litterntura Itrasileira. Ibi., 1882. 2 tomo».

607) 0 naturalismo na Htteratura. S. Paulo, 1881
608) Ensaios de critica parlamentar. Hio de Janeiro, 1883.

609) Noros csludos de htteratura contemporanea.

610) 0 elemento popular na htteratura do Brusii. Critica lilteraiia. Saiu no
livro A festa litteraria por accasino de fandar- se na capital do imperio a «Asso-

cialo dos bomens de lelras no Brasil». Hio de Janeiro, 1883. De pag. 45 a Sì.

611) 0 elemento portujuez no Brusii. Conferenza realizada no Gabinete por-

tuguez-de lettura do Rio de Janeiro. Està couferencia foi reproduzida na Mala
da Europa, no Boletim da Associacào commercial de lojistas de Lisboa e em oulras

folhas portuguesas. (Oulubro, 1902).

612) Marlins Penna. Ensaio critico com uni estudo di Artur Orlando sabre o
auctor da «Historia da littcratura brasileira»». Porto, livraria Chardron de Lello

& Irmao. editores. 1900. 8.° Saiu urna apreci.ic.ao critica desia obra pelo sr. Ro-
drigo Wlloso, citado nesle Dizionario, no logar competente, ni Aurora do di-
rado, n.° 42 da nova serie, 33.° anno.

613) Estudo a frente da obra Quadro» e chronicas de Mello Moraes Fillio.

61 V) Comedi* de Martin» Penna com um esludo sobre o auctor eo theatro

do Rio de Janeiro. Tem a collaborarlo de Mello Moraes Filho.

615) Discursos. Comprchende ós seguinb'S :

a) 0 casamento acil.

b) Congresso Pan- Americano.
c) Elemento portugwz no Brasil.

d) Codigo civii brasileiro.

e) A immigrarào e o futuro do poro brasileiro.

TOMO XII >Snpi t.) 16
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Livraria Chardroti de Lello it Irmio, editore», Porto.

N"a «Cbronica li Itera ria* du Diario de Notizia*, assiguada por Cedef (pseu-

donimo de que usa o professor e crìtico Candido de Figueiredn, que lem o seu

nome nesle Diccionario e ha (le ter nova mencao no correspondente logar no
segundo «Supplemento»), lé se a seguitile apri cacao, q»e traiiscrevo aqui corno

preito ao escriplor bra^ileito de quem Irato :

«Silvio Itomero, felizinente, é mi Portuali um dos menos desco-

nhecidos esrriptores bra?ileiros Os seus estudos sobre o folk-lore e a

litteratura brasi lei ra, sobre rlhnographia e sobre filo?ophia do direilo,

deram-lhe vautijoso reuome eutre os raros poituguescs que aconipa-

nliamo movimento litlerario e scientifico do Hrasil.

Por um momento, e através de allusòes d^preeialivas, pareoeu que
Porlugal n.lo merecia ao nolavel escriplor o aflVeto que é naturai entre

povos irmaos; mas, annos depois, numa conferencia, que leve grande
publicidade, Silvio Nomerò, se nao teve oecessidade de cantar a pali-

nodia, reconbereu explicitaiuenle a benefica a^cno do elemento portu-

guez na prosperidade brasi leira. Desde esse inori fido, a reserva com
que entre nós se fatava do douto escriptor converte» -se rm inerecida

sympatbia, e o perfil de Silvio Romero reappareceu-nos desempenado,
brilhanle.

É pois com verdadeiro arreco e affecluosa eonsideracao que fo-

Iheimos, agora mesmo. o seu ultimo livro, Disairsns.

Sfto, quasi lodo*. dLcursos parlamentare*, sm-geridos por assum-
ptos de elevada important'ia. corno o casamento eivil, o projecto do
Codigo Civil, o Congresso p m-americano, etc.

Knlte esles discnrsos, d»u o auilor c»bida a conferencia, a que jà

alludimos, a ee
1

rea do elemento porlugitez no Brusii, e della nos st-ja per-

miltido reproduzir a ebave de furo :

— Xao duvido, anles quero crer, deseio erer, que a lingua portu-

guesa deva ser eterna em grande parte do Brasil
; mas, w» as roisas

continuarem corno v;ìo, ella, em ceitas zona* do pai*, tera de desappa-
recer, e, o que é mais grave, de algumas jà desappaieceu!

• Mas de onde ella nunca se ha de apagar, é jmdamente de là, é de
entre a (ìalliza e a foz do Guadiana

«Ali, a lingua portuguesa uao ha de morrer, porque està a prova
de ferro e fogo, à piova de todas as peripeVias da bistorta; mìo bavera
conquistadores tao ousados que a consigam apagar da alma dos ho-
mens.

• E, corno urna aspiralo nacional, conio um ardente desejo, nós
devemos tambem «sforcar-nos para que està lingua, grand<loqua e *o~

norosa, seja tambem perpetua, seja eterna em nossas almas, para que
nunca mais desappareca das plagas do Guanabara, nem de loda està

immensa e amada terra que vae do Amazonas ao Praia».

616) Cantos populares do lìrasil, tic. acompanhados de introdoccao e notas

comprovalivas por Theophilo Braga. Lisboa, nova livraria Internacknial, editora.

4888, 8." 2 tomos.

617) A patria portngwsa {apreciaqào <lo fiero <h 'guai titulo ile Theophilo

Braga). Lisboa, livraria classica editora, praca dos Heslauradorrs, 20. 1906. 8.-

de o!9 pag. Com dedicatoria a Alexandre Herculano.

Nesle livro o auclor aprecia com aspereza a obra do dr. Theophilo Braga,

de quem cscreve que elle formou nella um quadro obseuro e confuso, quando
trata da formacao da patria portuguesa e descreve as populacóes que a ba-

bitaram.
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0 sr. Sylvio Romero publicou, por 1883, alguns fasciculos da sua publica-

Cito critica o liumoristica sob o titulo Lucro* e perda s, clirouica mensal dos
acontecimentos com a collaboralo ile A- J. Arniipe Junior. 0 1." numero desta

vraria Contemporanea de Faro & Lino. No mesmo triodo leve o n.° 1 duas edi-

$òes, tal foi a cxtraccào. Os scguintes numeros tivcram dilìerenya, porque o 2.°

leve 85 pag. e os demais variati! entre 60 e 72 pag. Possilo 0 numeros desta col-

lecrSo.

Tinha para publicar (piando lomamos e*tas notas as seguintes ohras:

618) lltimos harpejos.

6 111 ) Kstwlos de litteralura contemporanea.

Em 1900 foi impresso no Maranhào urna extensa crilica a obra de Sy lvio

Romero por Fran Paxeco, que intitulou o seti livro :

0 sr. Sylvia Romero e a lilteratura portuyueza. (Apreriaròes das crilicas de
Tobias Barreto. Anpipe Junior. Qovis Bevilaqua, ìoAo Verissima, Joaquim Na-
buco e outros). Com urna catta linai sobre umas insiti tiayóvs de Sylvio, por Teo-
filo Braga. 1900. Editore A. P. Ramos de Almeida Ac O Succes.* Maranhào. 8.°

gr. de iv-201 pa?. o mais 1 de summario innumer.

A carta-nota do dr. Theophilo Braga, enderecada a Frati Paxeco, coire de
pag. 191 a 198, assignada. O dr. Theophilo Braga justiiìea -se do mudo conio in-

terveiu e tratou da edicào em Lisboa dos Canto* e co,ttos populare* do lirasil

feita de eonta do editor Carrilho Videira em 1882, lastimando que depois o au-

clor se queixasse delle.

O livro de Fran-Paxero lem varias dedicatorias a diversos jmigos e colle^'as

em letras e epigraphes no fronlispicio. Transcrevo a primeira, ponpie nos dà
amostra da obra critica, qu<5, diga-se, nflo tein nada de macia :

620) 8YXOPSKS (In kgislacào vigente confida nos boleti™ officiaes da nuardn
fiscal deade ISSO a 1892 e da udministracào qeral das idfandeyas desde maio de

1892 a 1895. Lisboa, imp. Nacional, 1896* 8.«* gr. de 161 pag.

«Quem diz o que quer ouve o que nio quem.
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333) TABOAS AUXILIAIILS aos u*o* da* epkemeiide* nautica* e astro-

nomica*, caiculadas de ordem de Sua Alteza o Principe Regente, N. S. Lisboa, na
typ. da Academia real das sciencias. Ì800. 4.° de vm-190 pag. e mais urna de
erratas.

0 capitào de mar e guerra Lopes Banhos, publicara, pouco ante» do seu

fallecimenlo, umas Taboas para os mareantes, de que farei o devido registo era

logar competente.

Nos catalogos da Academia das sciencias vem sempre annunciadas umas
Taboadas perpetua* para os navegantes.

33i) TACUYGKAPBIA.— Sob esto titulo publicou o jornalista e taehy-

grapho redactor na camara dos dignos pares, Joaquim Fraga Pery de Linde, cujo

nome regi starei em logar proprio em o novo supplemento deste Dice, na collec-

cào Bibliotheca do poto e das etcolas, «propaganda de instruccJIo para portugue*

zes e brasileiroso, fundada pelo malograuo e benemerito editor David Corazzi

e agora continuada pelos seus successores que adoptaram a firma commercial
•A editora», os dois seguintes fasciculos, que teern na coltecelo citada os n.°* ììo

e 226:
1. Tachygraphia . . . 0 melhor methodo adaptavH à lingua pertugitela. Lis-

boa, A editora, largo do Conde BarSo, 50. 1906 16.° de 62 pag.

É a primeira parte, que comprehende a «phonologia, a base do syslenia

lachygraphico. as regras das escriptas, a ligae^o dos signos tachygraphicos, abre-

vialivos/plano de estudo*, etc.

2. Tnchyffraphia. . . Segunda parte. Historia, bibliographia e paradigma de

vario* sy^temas. Ibi, a mesma «Editora». 1906. 16.° de 03 pag.

Està parte comprehende «apontamentos historico-bibliographicos acerca da
arte tachygraphici, organizac£o dos servi^os da tachygraphia em varias nafóes,

apparelhos destinados a esses exercicios, estenographia do Brasil», etc.

0 elenco bibliographico vae de pag. 47 a 63, indicando de pag. 47 a 48 as

obras impressas no idioma hespanhol e de pag. 48 e 63 as que teem saido dos

prelos francezes ; dan.lo tambem, de pag. 44 a 47, interessante noticia do que
tem occorrido no Brasil com relaeflo ao exercicio da estenographia naquella opu*

Digitized by Google



246 TU

lenta nacSo e regista rem louvor o traballio do tacby granfio brasi leiro Amaro de
Albuquerque, Methodn de tachygraphia, cuja segunda edicSo accreteentada saira

da typo-litbograpliia cearense em 1903.

* TAIlQl IMO RRAZILEIHO LOPES, naturai do Marantico, doutor
em medicina pela faculdade do Rio de Janeiro, de. — E.

33o) These apii'srritada à faculdade de medicina e snstentada no dia 22 de
dezembro de 1873. — Dissertacelo : Parallelo entre a lilhotricia e a litbotoruia.

Proposicóes: Mori»' subita. Tumores da conjunctiva Febre amarella. Rio de Ja-

neiro, typ. Acaib-tuL-a, 1893. 4.° gr. de vi-72 pag.

* TELASCO LOPES I>E GOMEXSORO, naturai do Rio de Janeiro*

doutor em medicina pela faculdade do Rio de Janeiro, eie.

336) Tlte.ie apri'seniada à faculdade de medici ia do Rio de Janeiro e sus-

tentada a 23 de dezembro de 1873. Dissertarlo: Moleslias do suco lacrymal, em
tres parles. Proposi- ò.-s : hlbrolich. Febres palmi «s. Aspbyxia por submer-
sAo. Rio de Janeiro, typ. Academica, 1873. 4° gr. df vni-64 pag.

337) TEST AMENTO que fez Martirio Affondile Queiroz, mestre estei-

reiro, estando no si-u perfeito juizo, approvado pel- > senbores magnates da Ri-
beira das Naus, « te. Dado a estainpa por José Purlo. bomem preto. Cala luna, en
la irnprenta de Kr.4ii. isco Guevarz. (S. d.) 4.° de l'i pag. — E em quadras oelo-
syllabas. Pouco \ulgar.

338) TESTAMENTO e ultima ditponieam , d« seus ornato*, ewftites e

adorno*, fez Imma Franca, por causa da nova pragmatica, querendo reforroar-se,

deixar o mundo e mirar em Religiao, repartmdo prime irò pelo» conventos po-
bres as suas melhores ^rtllas e fazendo oulras obras pias, conio nelle pode ter o
ileuinatico l.eitor. f.atalumna, en la imprenla de Ft.mci.s'io Guevarz. Allo 1751.
8.» de 15 pag.

l'i eni verso. De certo fui impresso em Lisboa corno o anlerior. É curioso
para o estinto dos vestiario* femininos daquelle lem no. Cornerà :

Peste mundo jd bem desengatada
SO procuro ter vida reformad i.

Porque nào tem enganog
Ouein do mundo proetira desenganos,

Angora cuidev só em brilhar.

Vendo quo ludo ha\ia de acahar.

Na bibliotlteca publica de Evora bavia deste testamento um esemplar im-
presso e urna copia uimuscripla, lelra do seculo wiu.

TUADDEO LUS ANTONIO I.OPKS. . . — V. Dice, tomo vii, pag. 301.
Emende-se o nome :

Thaddeo Im's Antonio Lopes da Fonseca C'nalho de L'amòes

Era CripilSo inOr e senbor de AbbfwUn e Negre! os.

Martin» de Canalbo, no Commbncense n/> 2:8U2, de ahi il 1875, tratou deste

e«criptor.

THEATRO ESTKANCE1RO.— V. Dice., tomo vu. pag. 2«8.

A tragedia 0 Cut, dada conio auonviua sob o n ° 1. era de Antonio José de
Paula. E tambem ha. da mesma tragedia, mais uni i que nà*o gozou, ao que pa-
rete, o benefìcio da impresso.
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A cenare ni»1

7. Athèo e Tkyestet, tragedia ile Crébillon. traduzida do francez.— Foi tra-

dnctor desta pera Manuel Mathias Vieira Fialho de Meudonra, de queni se fez

m>nc5o neste Dice , tomo vi, pag. 57.

TIIKODOLI\DA AMILIA CHRISTINA LH<^A DA VEIGA <D.)»
cujas circumslaneiaa pessoaes ignoro.

E
339» Elenwn'os de instruccào maral para uso da mocidade porlugtteza, dedi-

cado* a Sua Alteza a Senhora Infanta Dona Maria Anna. Lisboa. Tvp. de F. X.
de Sousa. 1857. 8.» de 117 pag.

TtlEODOLI.MDA GAM \, professor* do eusino secundario em NovaGoa,
tendo feito os seus exames com approvarlo no lyceu da mesina cidade da India

portugueza. Por occasi3o da sessao s< lemite no Inslitulo luso indiano para inau-

gurar o r* tra lo de Sua Majestade FI Bui, a 28 de setembro 1891, proferiu um
bon discurso, que fui impresso com outros documenlos no opusculo maodado
imprirnir sub o tituto :

340) In&tituto luso- indiano. Inauguravamo do retrato de Sua MajesUde El-Rei

o Senhor Doni Carlos l.° de Portugal. AllocucOes, docunientus relativo» a està

solemnidadc. Bombami. Tvp. do «Anglo-lusitano». 181*1. 8 ° df 40 pag.— 0
discurso da professora eilaJa vae de pag. 12 a 20.

* TI1EODOMIRO ALVK8 PEREIRA, naturai da provincia de Minas
Geraes. Bacbarel pela faeuldade de direilo de S. Paulo, etc.

E.

341) Genneseo. Vida academica. Segunda edifSo. Ilio de Janeiro. tjp. Per-

severanva, 18C6. 8.° gr. de vn-92 pag. e vi-105 pag.

E*te romanci? da aelualidade foi primeiramente impresso em dois tomos,

porém ignoro a da la e o locai da impreco.
0 jornalista e critico l'essanba Pmoas diz que o Genneseo era um romance

bJasphemo e que o auctor fatia bem se o riscasse da >ua eolleccao.

TIIEODORICO CESAR OLIV V MENDES, rrurgiào m dico pela Es-

cola medic"-cirurgica de Lisboa, eie.— E.

342) Al'jnmas palan o* acerca da asthma e seti ti al/ritento. Tbesc aprcsen-

lada para ser «lefendida na Escola medico -cirurgica de Lisboa, em julbo de 1870.

Lisboa, typ. Universi, 1870. 8." gr. de 84 pag.

• TUEODDRICO MAGNO, poeta paraeuse, ji fallecido. Deixou grande
numero de poesias minto bem recebidas na sociedade eulta.

E.

343) Por causa de urna loucura. Homance. — Parere (pie està produccao en-

trou em appendice a outro romance tiomem dat serena lai, originai de Paulino

de Brilo, tambem do Para.

TIlEODOniCO SOAKES DE MIRANDA. - Esc re veti ou publicou:

344) Peregrinando constrangida com nova mathematica descoberta. Dialogo

entre um d Attor e um estuditale Lisboa, por Francisco Luis Ameno, 1756. 4.
- de

37 pag.

Trala dos terreni* tos e de outros phenomenos physicos e astronomiros a

proposito do terremoto do l." de novembro 1755 e com poura ou nenhuma
sciencia : é antes urna colleccflo de paradoxos e futilidades.
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P. THEODOR!) DE ALMEIDA.— V. Dice, tomo vii, pag. 309.

Parece que ha duvida a'cérca de urna nova impressào do poema Lisboa des-

truiila ou ante* constou que o padre Theodoro de Almeida mandou imprhnir, ou
saiu poslhumo outro poema em ties cantos, sob o pseudonymo de Domingo* Pla-
cido, do qual todavia nào encontro oulra indicacao, pois nao vi tal livro.

Na bibliotheca de Evora existe copia de urna Oraciio que o P. Theodoro de
Almeida proferii! na Academia real das sciencias em 1780.— Comeca :

• Respire emfìm. . .»

«

Comprehcnde 12 folhas em 4.° V. o respectivo Catalogo, tomo h. pag. 32.

Na nipsma bibliotheca existem varias cartas, aulographas, sob as data? de
1786 e 1793.

Da Descripcùo do novo Planetario (n.« 34 da pag. 306) ha que recti ficar.

EfTectivamenlc existem exemplares impressos em sep.irado coni a indicacSo:

Lisboa, regia ofG. typographica, 1796 (e nSo 1797 corno se imprimiu no Dice )
8.° maior de 15 pag. Mas tambem existe a edieflo de 1797, diversa porque é

accrescentada e trai no fini o pianeta Ivano, que falta na de 17%, e compre-
hende 16 pag.

A eslamna do Planetario lem a declarac3o de que foi «Inventada cm Franca
pelo P. Theodoro de Almeida e pelo mesmo augmentada em Lisboa, e se mostra
na casa do Espirilo Santo da congregalo do Oratorio. Gaetano a desenhou em
perirà em 1824».

tiào lem, poi tanto, fondamento o que conjeclurou o meu illustre antecessor

no que pòi no respectivo artigo quando registou a Descrijtcào.

Registemos as seguintes trauuccoes de obras do P. Theodoro de Almeida :

1. Ejercicio cotidiano seguii el espiritu de la Iglusia por el P. Teodoro de
Almeida, y Iraducido por el P. D. Francisco Vasquez, clerigo regular de S. Caye-
tano. Madrid, imprenta de Roman. 1796. 8.°

2. Sermoens del P. D Theodoro de Almpida, traducidos al castellano por el

P. D Francischi d^* Vasquez Giron, clerigo regular. Tercera edicion corrigida y
aumentada. Madrid. Imprenta Real, 1798. 8.° maior. 3 tomos.

3 Tcsouro de vaciencia e Consuelo del alma atribulada. Escrito en portugues
por el P. Theodosio (sic) de Almeida, traducido el castellali por eldoctor D. Be-
nito Estany y Reor. Gerona, imprenta de Oliva, 1820. 12."

4. Elévations sur le sacré coeur de Jésus, par le P. Theodore de Almeida,
prétre de l'Oratone de Saint Philippe de Néri. Ouvrage tr.iduit librement du
porlugais et augmenté d'une inlroduction historique et ringmaliquc sur la dévo-
tion du Sacré Coeur; par le R. P. Bouscaillou, pré're del'Oraloire de Jésus el de
Marie Immaculée. In 32, de 22 1 pag. Tours, imp. Ladevère; lib. Cottier. (S. d.)

FR. TUEODORICO DA CUNHA. Parece que este religioso traduziu ou
ampliou umas

3*5) Constiluicùes do$ religiosos de Santo Agostinho. 1734. 4.*

* TDEODORO J. H. LWGGA ARD.— V. Dice, lomo vili, pag. 308.

Era coni efTeito doutor em medicina, pelas universidades de Coperihague e

de Kiel e approvado com dislinccSo pela faculdade do Rio de Janeiro. Tinha

tambem a cruz das ordens brasileiras, de Christo, da Rosa e da dinamarqueza

de Danneborg e da sueca da Eslrella Polar, alem da medalha de ouro de merito

da Dinamarca, etc.

Por muitos annos residiu no Brasil, na cidade de Campinas, de onde saiu

para se alislar no exercito da sua nacào por causa de luta com o eslrangeiro;

porém, restabelecida a paz desligou-se do servilo militar e foi estabelecer-se no-

vamenle no Brasil, e ah permanecia desde 1842.
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A ccrescente se:

346) Arte obstetrica ou tralodo completo dot parto», contendo a desrripcao

anatomica da mulher, da gravidez com seus accidente», do pai lo nonna I e anor-

inal, e dos ineios de leva lo a bom exito, tratamento e regimen da mulher parida,

os soccorros aos recemnascidos, e às inolestias a que estao sujeilas nos primei-

ros tempos. Obra ornada com numerosa9 eslampas explicativas intercaladas no
texto. Rio de Janeiro, publicado e a venda em casa dos editores-proprietarios

E. A H. La*>mmert (e impresso na sua lypographia). 1862. 8.° gr. de 399 pag.,

sendo as ultima* 15 de inliees metliodico e alphabetico e mais urna de errai».

347) Maria ou a bella jtaulista. Cornedia (em duas parles) com musica ar-

ranjada por José de Santa Anna Gomes. Ibi, pelo n.esmo editor c na me$ma tv-

pograpbia. 186:). 8.° de 91 pag.

348) A oco formulario medico e pharmaceutico ou Vademecum medium, con-

tendo a deseripvao dos medicamentos, sua preparalo, etc. Ibi, pelos mesmos
editore» e na sua typographia, 18(59. 8.° de xi-10/3 pag.

Fazendo-se a "confrontacao desta obra com a de igual genero do dr. Cher-

noviz vé-se que o dr. Langgaard seguiu em tudo a sexta edicflo do Guia medico

do professor brasileiro.

349) Diccionario de medicina domestica e popular. Ibi, pelos mesmos edito-

res. 8 ° gr. 3 tomos de 707, 724 e 732 pag.

0 dr. Langgaard, para recber o grau de doutor pela Universidade de Kiel.

defend«*u a dissertalo sob o tilulo : De stricturis urethrae.

Perlencia a vanas sociedades scientifica» da Europa e da America. Collabo-

rou em diversas revistas scientificas.

Era naturai de Copenhague e nascerà em 27 de julho 1813.

Fizera, segundo a lei. exame de suflìciencia na Faculdade de medicina do
Rio de Janeiro em 1845, defendendo ahi a dissertalo: Geracùo equivoca.

TUHODOHO JOSÉ HINCARDI.— (V. Dice, tomo vii, pag. 308).

Era naturai de Lisboa e foi haplisado na egreja parochial das Merce
1

». Elle

proprio o diz em sua resposta a Carrate, pag. 40.

Na obra Reflexùes sobre alguns successo* do Brosil, n.° 44, ha que recti ficar

a data e completar indicacóes typographicas. 1821, na lyp. Nacional. 8.° de 48

Tarn beni publicou, sob o seu nome :

3o0) Eduardo e Luciuda ou a portugueza infiel. Rio de Janeiro. Na imp. Im-
periai e Nacional, 1829. 8.°

Attribuese-lhe o seguitile opusculo:
351) A vox da America: proclamarlo que circulava por toda a America

hespanhola e qu»j manifesta geralmente o voto de quo seja eleito para Regenle e

futura Seuhora de Hespanha a senlmra 0. Cariota Joaquina de Rourbon, eie.

Trad. do hespanhol. Lisboa. Imp. Regia, 1810-4.* gr. de 8 pag. — Nào traz o
nome do traductor.

TIIKODOIIO JOSÉ DA SILVA.— E.

3ò2) Miscellanea historico-biographica extrahida de urna infinidade de obras

antigas e moderna», contendo mais de 1:200 biographias. Lisboa. Imp. de J. G.

de Sousa Neves, Rua da Atalaia, 65. 1877. 8.° de xvi-346 pag. Nas ullimas vem
uni catalogo de diversas publicacóes.

THEODORO DA MOTTA, professor de desenho do lyceu nacional de
Lisboa, e nascido nesta capital, freguesia da Ajuda. Era auctor de uni methodo
de desenho, de que se fizeram inuitas e repetidas edifCes.— Falleceu em Mafra,

onde procurara allivio a padecimento cardiaco, em 18 de setembro 1894. No
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seu testamento, que veiu publicado na integra em varios jornaes diario», lia-se o

seguinte :

•Theodoro da Motta, facn, corno se sepie, o ineu testamento. Sou
filho legitirno de Francisco da Motta e de Francisca Maria das Dores,

nasci no dia 7 de janeiro de. 1833, fui baplisado na freguesia de N. S.

d'Ajuda, casei coni Maria Emilia Modina, no dia 4 de julho de 1861,
recebidos na ftvguezia de S. Pedro cui Alcantara, ^nviuvei no dia 9 de
abiil de 1890, na freguezia do l'orafo de Jesus d'està cidade, naotive

lilhos, e sao fallecidos meus paes ; nilo lenho pois herdeiros legUima*

ri os.

«Tendo sido por mais de M) annns professor no Lyceu Nacional

Central de Lisboa, onde live milhares de discipulos muilo applicados,

bons, distinclos «mi Ma a extensào da palavra, e meus amijros dedica-

dos, que, ainda dep is de com'luidos os seus esludos, me n5o esquece-

ram, dando nif sempre provas de inulta estima e considerarlo, o que
me foi sempre milito agradavel, e a que eu correspondia com recante-

cimento e gratid.fo: lembrando tambem de que entre os meus aluinnos

live algun« beni pobr» s, e ao niesmo tempo muilo dignos de serena

animados nos seus esludos com algum premio pecuniario, e nio tendo

o Lyceu rendimeli tos com que possa satisfazer o meu desejo, tomo a
liberd.ide de offerecer uni conto de léis cui diubeiro, do qua! serio ti-

railos annualmente tres premios de 20£000 léis (para tereui essa appli-

calo).

# TUKODORO PIXKOLT. Segundo urna nota, que teubo presente, vim
no Brasil e recebera ali, por servicos prostados, o officialalo da ordem da Rosa
e peitencia a vaiias oorpuracòes scientilìcas do Brani e ila Allemanba, sua pa-

tria. Doutor em philosopbia, ete.

E
333 1 Misturiti das pianta* alhwntares e de gozo no Rrasil, contendo genera-

lidades sobre a agricoltura brasileira, a cultura, uso e eompojicao chiarie* de
cada urna d'eli. is. Rio de Janeiro, em casa dos editore» li. & IL L*emmerl. 1871.
8.° gr. ile xvi -142 pag.

Està olirà devia constar do 4 tomos. Fora primitivamente escripta em alle-

nilo e traduzida para portugtiez pelo dr. Teuscber.

Na reuniao ilo 4.° congresso hrasileiro de medicina e cirurgia. celebrado no
Rio de J in- iro para commemorar o 4 ° centenario do d^scobrimento do Brasi I,

apresenlou urna memoria .«oli o Ululo :

354) Estudo botanico, phnrmacolo'jico e tlterapeutico sobre a mugropmma

.

Està memoria foi inclutda pelo jury nos trabalbos para premio e leve men-
cio h> >nrosa.

# TUI-OnOHO nOMtir.UES, naturai do Para. Ilomem de Ictras, colla-

borador de varia* publieacòVs paraenses, para cujos progresso e engrandecimento
empregara louvaveis esfotcos. Conheco deste escriplor um interessante artigo in-

serto em A revista, magazine illustrado, publicado em 1H98 no Parà, fasciculo 3.°

de marco, i anno, in-4.a

335) 0 Parà littimrio.— De pag. 49 a 54.

Terà. decerto, alguma publicaeao em separado, mas nao a conbeco.

FU. TIIKODORO DE 8. JOSÉ, dominicano.
E.

356^ Oracùo funebre de D. Joùo V. Lisboa, 1751. 4.°
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P. TBEODOSIO I>E SAXTA MARTHA. (V. Dice., tomo vii, pag.

310).

0 Elogio (n.° ->0) falla, na tìiblio'jmphia historica de Figanière.

* TUKOPUILO REM-hlCTO OTTOM V. Dice, tomo vii, pag.

310).

Morrei) em 17 de outuhro 1869, com 62 annos de edade.

Por oecasiao do seu fallecimento, a imprenda periodici fluminense comme-
morou este oblio com artigos do maior sentimento por lai perda para o BrasiJ,

podendo citar enlre outros, a Reforma e o Dinrio do Rio, em varios uumeros de
outubro. Da commemoracito feita no Jorval do commercio, n.° 319, trauscrevo

estas siugelas e sentidas Indiai :

«Foi o sonador Ottoni tim dos membros mais proeminentes do
parlidu liberal, em cujas tìJcirns assentou praea ainda nos mais verdes

annos. Eslreou na imprensa as suas piinn-iras armas, e de.'de enISo to-

moli parte adiva em lodas as lutas politica», associando o seu nome a

alguns dos mais imporUnlcs aconltvinientos do paiz. Deputado A assem-
blea geni em surcessivas legislaturas, assistiu e representou panel

conspiruo em algumas das mais memoraveis s.smVs que reeordìo os

annaes do nosso parlamento. 0 seu nome chegou a lornar-se um dos
mais populnres, e repc'tidas vezes incluido < m listas triplice» foi Tlieo-

pfiilo Ottoni alimi escolhido senador pela provincia de Minas, onde
nascerà.

«IV tr.tlo ameno e manciras franca» e cavalli irosas, o finado, ape-

zar de partnlaiio exlremo, contava rnuilos e bons ami^os cm lodas as

Sirciahdades politica, que faziao justica as suas virtudcj e inteireza

o seu caraebr. Disso anida bontem tivemos duas provasi urna no
enrlejo que acompanhou o fallimento, nutra na assemblèa provincial

do Rio de Janeiro, onde urna proposta para se levantar a sessào em de-

monstracào de pez.ir pelo pagamento de um dos mais notaveis cida-

dà- s do Imperio foi npprovada unanimemente*

Acere wen te-se :

337) l'arrcer da rommissà'Q especial nomeada pela direcloria do banco do
Brasi), ile entie os seu* membros, sobre a conveniencia de negoeiarse com os

bancos commercial e agricola e rural e hypotbecario. . Apresentado a assem-

bleia geni dos srs. accionistas em 2 de abrd de 1862. Ilio de Janeiro, typ. do
«Correlo mercanti!», 1861 4.° de 12 pag.

Ottoni foi iV certo o relalor: mas estc parocer é tambem assignado por
JoSo Coelbo (ìornes Fillio e F J. Goncalves.

338) Luis Aui)tt*l» Rebello do Silca. Estudo critico. Rio de Janeiro, typ.

Perseveranca, 1871. 16.» gr. de 69 pag.

A p< ssoa que fora incumbida de proseguir nos esludos do benemeri lo e eru-

dito Innocencio. nessa epoca, para responder a Theopbilo Ottoni, escreveu e

mandou iruprimir em Lisboa outro opusculo, que saiu com o titulo:

Liiip'imas e saudndes. (Duas palavras ao sr. Theopbilo Olir. ni ricerca de Re-
bello da Silva). Lisboa, imp. de J. (i. de Sousa Neves, 1872. 8." de 48 pag com
o rettalo de Rebello da Silva.— Saira antes em folhetins no periodico Gazeta
do poro.

Os Relatorios apresentados, aos accionistas da comp;uihia do Mucury eoi

1833, 1854 e 1860, formati) ires volumes em 4.° e assim foram apresentados

pela biblioteca nacional do Rio de Janeiro, na exposicao da bisloria do Brasil

1881.
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A Noticia historica (n.° 70) foi impressa pelos editore* J. Villeneuve & C."

na sua lypographia. Rio de Janeiro. IH il. 8." de 4-24 pag.

Àcerca de Theophilo Benedieto Ottoni vejam-se os seguintes esludos biogra-

phicos, além do que ticou niencionado e se encontram na Herisla Contempora-
nea, tomo ìv, de pag. 433 a 449, com retrato ; e na Galena dot brasileiros illus-

tres, tomo u :

Por J. da C. F. na Bevista contemporanea de Portugd e Brusii, voi. ìv, de
18Gt, pag. 435. Com retrato.

Por Chrisliano Ottoni, em separado. Ilio de Janeiro, typ. do Diario, 1870
4.° de 46 pag. Com retrato.

Tamtam tratou delle o seguinte opuscolo :

0 poder moderador e o sr. Theophilo Benedieto Ottoni, offerecidc aos minei-

ros, por um seu comprovinciano. 2.' edicào. Seterubro. S. Paulo, typ. da «Lei»,

1860. 4.» de 23 pag.

Seu irm;lo, Christiano Ottoni, mandou inserir no Jornnl do Commercio, de
novembre e dezembro a sua biographia rom muita individualo, mórmenle no
que respeitava à parte que o illustre extincto tivera na politica militante da sua

patria. E a este respeito convém rectilìcar a erronea apreciacao que se lizera de
Theophilo Ottoni, suppondo que elle passara do campo em que militara para se

enOletrar noutro partido.

0 ex-imperador D. Pedro II concedcra-lhe a carta do conselho por despa-

cho do dia 1.° de dezembro 1862.

No final da nota àcerca de Theophilo Ottoni, no tomo ni do i4nno biogra-

fico brasileiro do dr. Joaquim Manuel de Macedo lé-se (pag. 275) :

«Alé o ultimo dia da sua laboriosissima, fulgente e honrada vida,

Theophilo Ottoni foi sempre denodado paladino das ideias lilteraes; sen-

tirà aspiracóes republicanas, snube porém sujeità-las ao programma do
partido liberal, a que pertencia e de que foi um dos mais presligiosos

chefes. som que jamais vacillassem sua lealdade e sua constaneia.

«Ardente e vigoroso nas discussdes politica*, tribuno as vezes

exaltado. bonesto e probo alé o ponto de desanimar a propria calum-
ili:!, elle principalmente nos ultimos dez annos da sua vida, foi o ho-

mem mais popular do Brasil.

•Rico de virludes, alma candida e optimo coracào, era por todos

estimado, e enlre o» seus proprios adversarios politicos deixou nurae-

rosos e intimos amigos.

«A morte de Theophilo Benedieto Ottoni foi chorada em todo o
Brasil e o seu enterro espontaneamente acompanhado por alguns mil

cidadàos.»

# TIIKOPIIILO DIAS, de cujas circumstancias pessoaes nada posso di-

zer, pois as ignoro. Tenho apenas presente a nota da seguinte composicA«, de
que é auctor :

359) A comedia dos detises, poema, com urna introducono por Pinheiro Cha-
gas. S. Paulo, 18&7.

tiii:opiiilo n:uni uva ou Manuel coxstantino tiiko-
PIIILO AUGUSTO FEMIKIIIA, usando só dos ultimos nomes nas suas re-

lacòes pirliculares e litterarias. Naturai da il ha da» Flores, nascerà a 17 deabril

de 184'). Indo nos mais verdes annos e quasi desamparado da familia para a
ilha de S. Miguel, e apenas solelrando pelo mau ensino recebido numa escola

primaria mal regida na sua terra natal, teve que entrar numa typographia mi-
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chaelcnse para aprender a arte typograpliica e ali se conservou, interrompendo
os trabalhos artisticos coni as licòes do lyceu da ilha, onde estaheleceu relacflcs

com Tlieophilo Braga, fillio de um dos professores e secrelario do mesmo lyceu.

Fot Theophilo Ferreira quem ensinou a Tlieophilo Braga a arie tvpographica e
isso Ihe valeu depois corno auxilto poderoso, pois, segundo vejo nnmas notas
biographicas daquelle (v. Diario ilhutrado n.° 3:214 de 22 de abril 1882, com
retrato do biographado). nuina occasifto critica em que Theophilo Ferreira adoe-
cera por algum tempo, sem poder tomai- conta da tvpographia, que enlao jà di-

rigia, fui Theophilo Braga quem tomou a direocio dos trabalhos, e ia no firn da
semana entregar o que recebia da fèria no seu amigo e compauheiro para o li-

vrar de maiores afflicefles e minorar os seus padecimentos. Era um exemplo de
boa camaradagem e confraternidade, que nà"o quiz deixar de registar nestas pa-

gina*.

Nessa epoca, os dois mencionados fundavam o periodico Meteóro, que du-
rou pouco, e Theophilo Ferreira era pouco depois despachado professor de ins-

trurca*» primaria para a villa de Ribeira Grande (1860), e ali se conservou colla-

borando em varios jornaes Estrella orientai, 0 pyrilampo, a Missùo e o Forum.
Esle ultimo viveu dois anno». Em 1865, vendo que nao augmentavain os ncur-
sos pecuuiarios, mas que Ihe haviam sobrevindo os encargos ila familia e visi-

tado pelo ardente desejo, ou antes pfla allibitilo louvavel de adeantar-se e me-
lhorar de posilo, preparou os meios para sair dos Acóres e partiu-se para Lis-

boa, onde veio malrioular-se na Escola niedico-cirurgica devidamente preparalo
com os primeiros estudos que Ihe da vani entrada naquelle estabelecimeuto de
ensino superior. Antes conseguirà que Ihe dessem a regencia da escola parochial

de Santa Calharina.

0 seu curso na Escola medico-cirurgica foi optimo. Entrara para la em 1873
e em 1878 saia, tendo defendido a sua these, coni o diploma de cirurgiSo me-
dico.

E ganhàra popularidade e prestigio, porque, numas eleicóes munir.ipaes em
Lisboa, o seu nome foi beni reeebido e favorecido para entrar na vertacelo do
primeiro municipio da riardo, indo ali exercer as funccóes de vereador para os

pelouros da limpeza, regà e illuminalo, e depois para o da iiistrunao ; e ao
mesmo tempo recaia nel'e a escolha de varios monte-pios, que o convidavam e

elegiam para seu facoltativo. Em 1880 era encarngado pelo governo de assistir

ao congresso internacional que reunia em Bruxellas paia tratar de questOes de
ensino, e depois de encerrada essa assemblea per<*orreu varias das piineipaes

cidades da Europa, onde visitou escolas, hospitaes e homens de sciencia, com os

quaes tinha estabelecido relacfles. Tamhem veiu a pertencer ao quadro dos me-
dicos da Santa casa da misericordia de Lisboa.

Tentou fundar um hospital especial para o tratamento de creancas desvali-

das e concorreu efficaz e poderosamente para a fundagJo de um jardim da in-

fanga, conforme aos inslituidos pelo pedagogista Froebel, o qual fui, ao que nos
lembra, soleiiinemente inauguiado no jardim da Estrella. Tinha eslabelecido, com
sua mulher, na rua da Betesga, proximo do Bocio, um collegio l>em delin<M(lo e

com bom ensino. a que dora o nome de Escola Froebel. Nessa casa està ao pre-

sente o consultorio homoepathico do Dr. Bebello da Silva.

Foi deputado .1s córtes na legislatura de 1890-1892 e inspector das escolas

municipaes. (Im dos mais dedicados amigos de Theophilo Ferreira fóra José

Gregorio da Bosa Araujo, enlflo gozando de influencia politica no partido onde
se agrriniara. Bosa Araujo morreu em 1803.

A lèni da these, que defendeu na Escola medico-cirurgica de Lisboa, em
1878, deixou varios oulros opusculos.— E.

360) Mania puerperal. These. Lisboa, lyp. Nova Minerva. 1878. 8.° de
32 iiinumer-vn-16 1 pag.

361) emancipacelo des A^ores. — 'So Jornal do Commercio de fevereiro

1871 e proseguiu em outros numeros.
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Completa™ ««sii noia com o qne vetn no tomo 11 da Bibliograpliia «(Oriana

de Ernesto do Canto, pag. 248 e 249 :

362) 0 districto da Horta. Ponderaròes e reclamaróes acerca das necessi-

dades inslantes das ilhas que o constitucni. l>isrur*o proferido na camara dos

seiihores deputados em sesslo de 2 de julho de 1891. Li*bot, imp. Nacional,

1891. 4.° de 39 pag.

363) 0 futuro do archipeiano dos Acòres. 0 lelegrapbo submarino e illurai»

nacao das co>tas insulare* Dùuursos profendos na camara dos senhores depu-
tados nas sessóes de 29 e 30 de marco de 4892. Lisboa, imp. Nacional, 1892,
8.° de 74 pag.

0 illustre auctor da Biblioaraphia citada pòz em seguida este esclarecimento

(tomo citado, pag. 249) :

• É muito interessante pelo rcsumo liistoriro de todss as tentativas

realizadas para o es-tabelecimento do cabo tele^rapbico submarino ; es-

tatistica de navepac4o ; pnjecto de ptiaroes nos Afóres, pelo conse-

Iheiro José de Almeida Atita, etc.t

Theophilo Ferreira ja é faliecido.

TIIEOPIIILO DE "Hill \\l> A LEONE ou JOSÉ THEO Pili IO l>E
RIMANDA LEO\E, escrivuo de diieilo numa das varas civeis de Lisboa, etc.

Creio que lem collaboracifo em publicaeùrs forenses.

E.
3H4) Primciro additamento ut ohservarùcs pvulicas sabre a proposta da Re-

forma judiriaria do ili."" e ex.mo sr. ministro da justica conselheiro Francisco

Antonio da Veiga B»*irao. olTe recida* aos ill.
mo• e ex.™0' srs. digno* pares e de-

Sutados da nacao porlugueza. Lisboa, tvp. Matto* Moieira, prava dos Restaura-

ores, 15 e 46 1888. 8.° de 84) pag.

THEOTOKIO GOMES DE CAItVALHO. — (V. Dice., tomo vii, pag.

•)

N«1o é exaclo que nào fosse impressa mais alguma composito em ?e|»arado,

pois existe, quando meno*, a segni ut*1
:

365) Dithyrambo para caniar-sr a tres tote* na sessùo academica que ba de
celebrar-se em applauso do ill.

n,° e ex."* sr. Marquez de Pombal no dia 20 de

Janeiro de 1774, em Lisboa. Por Antonio Diniz da Lru* e Silva e Tbeotonio Go-
mes de Carvalho. Lisboa, na re^ia oflic. tipografica. 1774. 4.° de 14 pag.

THEOTOWO FLAVIO DA SILVEIRA, fillio legitimo de outro, ja

faliecido, e de f). Francisco Aurora da Silveha, nasceu na \illa de Santa Maria

Maddalena, na ilka do Vico (Acdres) em 14 de outubro 1832 ludo d<m seu pae,

mudo moco, para o «io de Janeiro, ali seguiu os estudos piimarios, de habilita

cao e superiores, até matricular se na facuidade de medicina da capital do Bra-

sil, curso que todavia nào complelou por diversas circumstancias occorrente*,

decidindo-se depois a emprehender urna viagem de esludo e distracrao por va-

rias cidades da Europa. Aiiula estudante, compòz e mandou imptimir:

366) 0 solitario ou o premio e o castigo. Drama em o actos. Rio de Janeiro,

na typ. de E. II. Laemmert. 18ol 8.°

Depois escreveu e conservava ineditos:

367) 0 anwhorcta. Dram;» em o acid. 1832.

Digitized by Google



TJJ 265

368) Estoelinda. Dram» cin 3 actos. 1859. Este foi composto em Lisboa,

onde «ubmetteu ao parecer do consolilo superior de instruccao pubiica uin

369) Methodo elementar da lingua franceza. 1866.

Tinha escriplo vario;» Irecltos em pro*a e em verso, que lencionava colligir

e pubhcar e;n volume, sol» o titillo P.Ujinas melancoliea*, e contava ainda aca*

bar um di ama intitulado 0 triste, em 5 actos, com pioiogo e epilogo, em que
puzera, escrevia o auctor, todos os recursos da sua inlelligencia.

No tomo ii da llihliographia acortana, pag. 249, veni citado, sob este nome.o
370) Relatorio da» enfermidndes aconteeidas a bordo da galera «Maria da

Gloria* na viacem dos A<,ores para o Rio de Janeiro, com passageiros, em oulu-

bro de 1872 Rio de Janeiro, 1873.

Collaborou nos peri<Hlicos acorianos Districto da Horta, Luz e Persttasuo.

* TIIKOTOMIO JOSÉ DE VA8C03CELLOS, naturai do Rio de Ja-

neiro, doutor em medicina pdla faculdade da mesma capila!, eie.

E.

371) These apresentada à faculdade de medicina e sustentada em 1 de de-

zembro de 1870. Do cephalotribe e sua» indicacóes ( Dissertacelo.)— Rheuma-
lismo moiisceral.-Tenotomia — Digitali» e suas preparacóes. Ilio de Janeiro,

typ. Perseveranda. 1870. 4.° de v-42 pag.

TIIEOTOXIO DE LIMA, cuias circumstancias pessoaes ignoro.

E.

372) Nova* tabella.* de cambio dirtelo entre Inglaterra, Poriugal e Brasil

desile li a 60 31
3 , */ \\or (£000. Tabella de contagem de dias entre duas datas.

Tabella de divisores fixos para descontos de 1
3j % a 12 % ao anno. Modelos

eoi portuguez. francez e inglez das carlas mai* em uso no commercio, l'orto,

imp. portugueza, 1882. 4 ° de vn-21i pag. com urna tabella de errata*.

* THEOTOXIO MEI11ELLES DA SILVA, naturai do estado de Minas

Geraes. Fui officiai da marinila de guerra brasi lei ra e estava reformado desde 1870.

Tinlw o grau de officiai da ordem da Uosa, etc.

E.

373) Opiisado (acerca da guerra do Paraguay). 1871 (?)

374) Apontamentoa para a historia da marinila ile guerra brasileira. (Com-
prehendendo os annos 1808 a 1823). 3 tomos.— Creio que nSo ebegou a impri-

mir, por conta do estado, o tomo 4.°

373) Historia naval bi-asileira. . . }>ara tuo das escolas a cargo do ministerio

dos negorios da marinha. Rio de Janeiro. Eddor, B. L. Garnier. 1884. 8.° de

xv-376 pag.

376) A marinha de guerra brasileira em Paytatuiù e durante a campanha do

Paraguay. Resumos hislori :os. Oflerecido a mocidade esitai iosa, Rio de Janeiro,

typ. theatral e Commercial. 1876. 8.° de 4-innumer.-267 pag.

TUEOTONIO 81MAO PAIM DE OllMXLAS BltUGES, naturai da

ilha Tero-ira (Afóres), lìlho do 1.° visconde de Bruges. Antigo depulado As

cortes nas legislatura» de 1868-1869 e de 1880-1881. Collaborar* em varios pe-

riodico» po!ili:o«, entre os quaes o Angrense, o Incentivo e o Progressista, e uesle

ultimo mais effectivamente. Foi director do Gremio litterario, de Angra do He-

roismo, etc. Tiuha a carta de consulto.

Falleceu em 20 de janeiio 1907.

E.

377) Aqui nàol lieeposta ao folketo ttititulalo «O. Miguel II». 2.» edicào.

Angra do Heroismo, typ. Angrensc. 1869. 8.° de 24 pag.

0 folheto D. Miguel il, a que esle responde, saira no mesmo auno em Lis-

boa, tvp. rua do Bemformoso, 153. 8.° de 30 pag.
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378) Conferencias sobre a philosopltia da h istoria feitas no Gremio li Iterario

de Angra do Heroismo, etc. Primeira parte. Angra do Heroismo, typ. do «An-
grense». 8.° de vi-32.

Na sua liibliotheca aforiana, dizia Ernesto do Canto (pag. 387) que o au-

ctor chegara a imprimir a segunda conferencia até pag. 72 e ali parara.

379) Memoria da solemne entradi na sua diocese do ex.*° e rev."» sr. D.
JoSo Maria, bispo de Angra do Heroismo. Angra, agosto de 1872. Typ. da «In-

dependencia». 8.° gr de 31 pag.

380) Duas palavras tobre a solidariedade humana, ditas num sarau em be-

neficio do* infelizes da Andaluzia. Angra do Heroismo, imp. da Junta geral, 1885.
8.° de 8 pag.

Este sarau realizara-se no Club popular angrense de 3 de maio 1885.

381) Ao pnrtido progressista terceirense. Com data de 8 de setembro de
1889. Fol. de \ pag. a 2 columnas, setn indicalo da lypographia.

382) Peticào de recurso para o conselho do districto de Angra do Heroismo.
Recorrente a junta de parocnia do Raminlio. Recorrida a commissJo execuliva

da junta goral. Typ. Angrense, seni dala. Urna pag. de folio.

383) Allegando por parte da commissSo municipal reclamada, no processo

de reclamalo perante o tribunal administrativo do districto, em que s<lo reela-

manle Joào Marcellino da Silveira Beltencourt e reclamada a camara municipal
de Angra do Heroismo. Ibi, imp. da Junla geral, 1893. 13 pag.

381) Minuta de recurso de appelacào para a relac.lo dos Acor<?s em que sa"o

partes Francisco Machado Vieira e Manuel Sim<3es de Avila. Ibi, na mesma imp.
1883.

V. Bibliagraphia acoriana, de Ernesto do Canto, tomo n, pag. 219.

TI1EOTO.MO XAVIEIl DE OLIVEIP.A BANDA. (V. Dice., tomo vii,

pag. 316).

Tinlia 22 annos quando em 1808 parliu com praca na divisilo portugaeza

niandada por Junot para Franca.

Nasceu a 18 de fevereiro de 1785 e morrei! ni sua patria a 2 de maio de

1833. V. a ubra abaixo indicada Apontamentos pura a historia, etc, pag. 13 e de

pag. 104 a lofi.

Saiu posthuma :

383) Apontamentos para a historia da ìsgiào portugiuza no srrvico de Sa-
polrùo l, mandada sair de Portugal em 1808. Narrativa do tenente Theotonio

Banha; edicào ordenada pelo ministro e secretano de estado dos negocios da
guerra o ili.

100 e ex. n,° sr. Visconde de Sa" da Handeira e commettida ao capitùo

Claudio de Chaby. Lisboa, imp. Nacional, 18fi3. 8.° gr. de Ufi pag. e urna de

errata». Coni uma'estampa colonda, que é o figurino da LegiSo.

() sr. Chaby diz, na adverlencia preliminar, o modo corno proeedeu na rc-

daccao destes Apontamentos e na amplificalo do traballio primilivo.

TIIEREZA WGELICA DA SILVA. (V. Dice, tomo vii, pag. 316).

Accrca do rarissimo livro Manual das omeòes (n.° 92), informa um dedicado

amigo e obsequiador do Dice, que eflectivamenle o nome desta auctora occulta

um pseudonymo. que è de Carlos Rochefoit, corno se ve' bem claro na vinbela

que antecedè a dedicatoria (pag. 3), onde se \$ em caracb»res mie.roscopicos C
de Rochefort sen., e na pag. 45 Hochefort filius se. . . » Tambem è de siippdr que

o arlista fez neste livro os seus primeiros ensaios em gravura auxiliado por seu

pae Peilro Rocbeforl, o que é facil de conhecer pela dcsigualdade e infeiioridade

do trabalho que nelle se nos depara, corno a triste arvore da pag. 39 e outras,

em visla das que devam julgar-se razoaveis, até em presenra de outras soffri veis.

Estas de certo serao as mais antigas que so conhecem de Carlos Rochefort.

"^igitized by Google



TH 257

THEREZA DA \CIADA (MADRE), freira no convento de
Mossa Seiiliora da Esperanca de Ponta Delgada.

E.

38tf) Memoria* da stia vida.— Manuscripto.

Vem cilado na Bibiiotheca acvriana, de Ernesto do Canto, pag. 387; e, se-

gundo infiro da nota ahi posta, o padre José Clemente, de quem se tratou neste

Dice , tomo iv, pag. 290, serviu-se deste manuscripto, autographo, para compir
a sua obra Vida da Veneravel Maria Thereza da Annuneiada, registada sob o
n.° 2:977, corno elle proprio declara no prologo.

A Vtda contéin os seguintes principaes assnmptos : Fundagao do convento.

—

Imagem do Ecce Homo.— D. Jose Rodrigo da Camara. — Tremores de terra», eie.

D. THEREZA MAROARIDA DA SILVA E UORTA.— V. Dice,
tomo vii, pag. 317.

Na 30.' linha deste artigo està resto o« vestigio; deve emendar-se: rasto ou
vestigio.

D. THEREZA DE HELLO DREYNER. (V. Dice., tomo vii, pag. 318).
Enviuvou em agosto 17U0.

E*ta senhora compuzera mais urna Ode, anonyma, que dedicou a rainha

fidelissiina. Koi impressa em 4.°

Consta que, a final, se recolheu no convento de Santos, onde ainda vivia em
16 de aliril 1798, data da sua ultima carta para Cenaculo, autographo que se

conservava com mais quinze na bibiiolhcca eborense.

D. THOMAS DE ALMEIDA MANUEL DE VILUENA, deputado às

córles nas legislaturas de 1901. 1902 1904 e 1905-1907, deixando numa das
sessdes de tornar parte nos traballio* pailamentares por t-r ido para o districto

de Braga assumir as funccoes de governador civil, que ali exerceu por algum
tempo. Tem collaborado em varias publicacóes periodicas, e pertence a diversas

corporacòes litterarias. Tem o curso superior de letras.

E.

387) A casa de Braqanca. Memoria hislorica. Lisboa. Typ. do Diccionario

universal portuguez, 1886. 8.w de 79 pag.

No verso do frontispicio tem a seguinte declamrff), por baixo do escudete

de que usava o editor :

«EdicàY) commemorativa do consorcio de sua alteza real o prin-

cipe D. Carlos pela livraria editora de llenrique Zeferino de Albuquer-
quer.

388) Margarida. Drama em 4 actos, precedido de urna conversalo pream-
bular. Lisboa, editor Henriquc Zeferino, 1889. 8.° de xxxvii-iOl pag. Foi repre-

sentado no theatro de D. Maria 1(, em 9 de n-vereiro de 1889.

389) Guia iIIitstrada de Lisboa e suas circttnwizinhancat, Lisboa, 1897, 8.*

peq. de xciv-363 pag. Com estampas. — É em portuguez e em francez.

THOMAS ALVARE8. (V. Dice., tomo vii, pag. 319.

Iteci ifìque- se :

Na primeira edicao do opusculo Advertencias dos meios qtte os particttlares

podem tuar, etc, feito pela Academia, nào foi iucluido o de Thomas Aivares,

corno se escreveu no Dice., so na segunda edicao impressa em 1801 ; e é no rosto

desta e nào daquella que se lé a declaracao : A que se ajunta o opusado de Tho-
mas Aliare*, etc.

O consflheiro Jorge Cesar de Figaniére, tantas vezes citado neste Dice, pe-

los favores Iitterarios que Ihe deveu sempre, desde o tempo do meu benemerito
tomo XIX (Sappi.) i7
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anlecessor, possuia da edicao de Thomas Alvares feita em 1598 uni exemplar,
eri) 4 ° de io follia» innumeradas e dina ter visto ootra edicao de lè80, em eiijo

frentispicio se lia igualmente a nota de ser mandada hnprimir està segiinda im-
preuùo, etc, devendo por conaeqoeneia aer a ds 1598, qoando memos fer-

ceira.

No Ululo Recopilecam, etc
,
reetifiqoe-se : em vez da p'*te, 1eia-se c/# .

e em vt'Z de resinhos de Sirilha, emenile-se rczinhos de Strillo.

Da edif-io de 1580 existia om esemplar em Londres no Afuseu britannico,

sob o litulo : Da pertetaram e atra da peste, etc

0 tiluio da ediefio (1380), de qoe o eonselheiro Jorge lassar de Pigaoière

possuia uni exemplar, eia ismih :

lìecopilacam da» covsas que conrem guardane no modo de persertar a àdade
de Lisboa, h os sSos A corar os qoe fsteverem enferntos de peste. Fetta pellos

Doetores, Thomas Alvares & Garcia de Salzedo, vezinhos de SeviHa, eie Im-
presso em Lixbo, por Marcos Borges, Impressor del-Rey Mosso Senbor. Anno de
m.d.lxxx. 4.° de 29 follias sem numerario.

A edicao de 1698 tamtam diz 2.* impresso, quando em verdade deve ser

a 3.*, e t-m o mesmo Citalo. Comprebende 16 folhas iimum.

• THOMAS ALVE8 JUNIOR, filbo leghino de Thomas Alves, naturai

de Ilespanha, e de D. Maria Luisa Alves, naturai do Brasil, nastro na ctdade do
Rio de Janeiro a 8 de jonho 1830. BacharH em letrss pelo Collegio Fedro U e

baebarei em seiencias jondicas e sociaes, pela Kacoldade de dir ito de S. Paolo.

Exerceu a profissao de advogado nos auditori *% do Rio de Janeiro e Servio de
promotnr publico em Nitheroy, de fevereiro 1835 a Janeiro 1857, em que foi

transferido para o Rio de Janeiro. Foi presidente da provincia de Sergipe de

agosto I8G0 a mai co 1861 e pouco depots nomeado lente de direito militar na

Kwota militar, para snnstrtuir o f:\llerido lente Jostiniano José da Roeha, e essa

cadeira regeo desde 12 de jonho 1863 Membro da commistsSo noineada era de-

zembro i«65 para rever e codificar a legitlacao do esercito e ineumbido corno

relalor de redigir um codigo penai militar. Socio fvndador da episcopal asso-

cialo Ensìno philosophico e socio fumlador e benemerito do enfino pbtloso-

Shico paolistano, onde esleve comò presidente em I8SI. Precidente da bibliotheca

uminense. Em 25 de fevereiro 1865, noni cornicio na orafa do Commercio do
Rio de Janeiro apresenloo, e foi approvado por onanimidade, urna proposta para

a creacSo de um asylo deslinado aos invalido» do exercito e da armada, onde
serviu de pecretario da commissao encarregada de promover os donativos para

esse patrìotico firn. Collaborou na iievista de m$ino pkihsophiro paulistano, na
G'ileria dos brasileiros illustre*, etc.

0 governo deu-lh* a commenda da ordem militar de Christo quando
publicou as suas Annotacòe» ao codino criminal. É coni efTeito obra interessante

e muito honrosa para o seu auctor, qoe a etnprehendeu com o desejo de concor-

rer eom as suas in formio,oe* deduzidas da pratica para que os legislatore* do
paiz pensassem no meio de remediar defeitos e preeneher lacunas qoe a lei penai

offerecia, com taoianho prpjuizo da sociedade brasiletra.

Failece* no Rio de Janeiro em julho 1895.

Dirigiu a foiba liberal 0 tcculo, publicada no Rio de Janeiro, no anno 1879,

do qnal, segundo creio, na"o sairam mais de 33 numero?.

E.

.'{9(1) Synopse da» lei», instruecoes, decretos, regolamentos, avtscs, circula-

res, port.irias, provisfles e ordens do dia eoncernentes ao recrutamento, baixas e

snhstittiic;<>es dos voluntarios, engajados e recnitados para o servirò do exercito.

de 1822 a 1865, organizada por ordem da 6." seccao da commissao incumbida
do exame da legislacSo do exercito. Rio de Janeiro, typ. Nacional, 1866. 4.« de

19 pag.

Desta» synopses ha mais tomo* publicados em differentes periodos.
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Collaliorou com o dr. Leandro Bezerra Monteiro no
39!) Memorandum sobre as eleicóes do 1." distrido da pro\incia de Ser-

gipe em 1863. Rio de Janeiro, lyp. de Pinheiro de C.*, 1863. 8." de 44 pag.

393) Ducwsos proferidos na caoriara dos deputados sobre a eleicSo do l.
0,

districto da pioviticia de Sergipe, eie ibi, Typ. da Imp. e Const. de J. C. Ville-

neuve, 1864. 4.° gr. de 32 pag.

Neste opuseulo estao tambein os discursos dos deputados Leandro Rezerra
Monteiro e Francisco de Paula da Silveira Lobo.

393) Annotacòes theoricas e pratica* ao codigo criminal, eie Ibi. Francisco
Loia Pinto òt C- 1864-1870. 4.- 2 tomi*, o i de 661-v pag. e o u de 712-vu
pag

39V) Sociedades anonymas. Parecer aprescntado ao Institnto da ordein dos
advogados brasileiros e unanimemente approvado em sessao de 31 de inarco de
1879. Rio de Janeiro 4.* de 5 pag.

Além de Thomas Aires Junior, lem este parecer a augnatura dos advoga-
dos José Maria Leitao da Cunha e Francisco José de L*»mos.

393) Discursos recjtados na soiemnidade da inauguralo dos novos tempio»
do Gr. *

. Or. •
. do Brasi I ao Valle dos Benedictiuos n.° 22, que teve logar a 4

de fevereiro de 1864. Proferidos pelos ir. •
., etc Rio de Janeiro, typ. de Candido

Augusto dt> Mello. 1864. 8.° de 16 pag. (além do dtscurso do dr. Thomas Al-

ves tem o do conselheiro Joaquim José Ignacio).

3%) Relatorio a presentalo à associalo provincial de Sergipe no dia 4 de
abril de 1861. Typ. provincial de Sergipe, 1861. Fol. de 60 pag., ao qual seguem
outros relatorios especiaes, àcerca de varios ramos de admiiiistracào e ensino
publico, mappas, documento*, etc.

397) Curso de diretto militar. Rio de Janeiro. Typ. do «Correio Mercantilo,

1866-1868. 8/» gr. 2 toraos de xn-118 pag., mais 7 de indice e vi-178 pag. e
mais vili de indice final.

Na Recàta putiniana, acitna notada, publicou os seguintes artigos :

398) Discorso profondo no dia 1 de oulubro 1854, em que Iratou de
provar qual o destino e futuro dos povos da rapa latina.

399) Ensaio de psychologia.

400) Victor Comin e o pantheismo.

401) 0 ehristianismo e a philosophia.

403) 0 beneficio do ùuenteoìo. (Uissertacffo sobre direito ci vii )

Na Galena dos bìmileiros illustre* publicou, anouyino :

404) Biogrophia de Fr. Francisco de Mont'Alverne, de mie deu noticia a
Recista contemporanea em artigo identico da penna de Antonio reiiciano de Cas-

tilho.

40Ò") Separarlo da egreja e do Ettado. (Conferencias publicas no edificio do
Gr. •

. Or. •
. Unido do Brasili. Rio de Janeiro, typ. Peiseveranca. 1873. 8.° gr.

de 19 pag.

THOMAS A\TOMO GONZAGA. (V. Dice., tomo vii, pag. 320).

Nao posso deixar de acompanhar o illustre escriptor e critico Fernandes
Pinheiro, tran^crevendo do seu Resumo de hittorìa litleraria, tomo n, pag. 333,
o que ali copiou da carta que o conselheiro José Feliciano de Cast ilho, nSo
menos abnlisado critico, enderecou ao Correio mercantil em maio 1868, para
apreciar Gonzaga na sua originali'lade na Màrilia, a proposito da versao dada a
luz pelo dr. A. de Castro Lopes. Escreveu Castilho (José) :

«Em meu juizo, assaz incompetenlissimo, é Thomas Antonio Gon-
zaga, na fama litleraria de que se goza, muito mais feliz do que esse
destlitoso na vida e na morte, corno sua pessoa o fora. Reputacòes ha
ali com foro» de arca santa em que é defeito tocar

;
após um primeiro
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admirador vae-sc tacitamente endocando aquelle enleio e pasmo, e

transcripta da sua chancellaria da convencao, passa a senlenca em jul-

gado : re* jadicata p»*o variate habetur.

«N<lo lia duvida de que as muilas edirfles da Mardia de Dirceu

manifestarli popularidade da obra; mas para jui/o dos quihdes de V. S.

nào é essa a questuo e sim : merece o livro o credito que lem ? e Gonzaga
po< ta de iuspiracóes, de originalidade, de talento superior? adhuc sub

judice lis e>t.

• Si V. S. traduclor, mio tivesse timbrado em pareccr mais originai

do que o ouvidor de Villa Rica, facil lite leria sìdo na sua Musa latina

restituir a Horacio, Tibullo, Gallo, Propercio, Catullo, e quicà a alguina

versa» latina de Anacreonte, ou Tlieocrito, tantos pensamentos, praxes,

versos inteiros. que a (inai no magro voluminho pouco deixaria de
darà propriedade do auctor, se houveramos de excepluar urna ideia de
lyras, e essas mesmas menos admiraveis pelo que direni que pelo modo
liiimoso corno direni.»

Pelo que rospeita ds Cartai chilenas, parece que 11A0 ha duvida de que s3o

obra de Thomas Gonzaga e que n3o devern attribnir-se a outro poeta. Wja se

no prologo da edicAo feita em 1863. No enlrelanto, alguns bibliographos, e en-

(re elles o redactor do catalogo da exposicAo da biblioteca nacional do Rio de
Janeiro, sustentam o contrario, pensando e aOìrmando que n3o é elle o auctor

das Cartas. Ficarri està queMtfo por liquidar.

Ja no tomo xvi deste Dice, ao desenvolver o artigo relativo ao advogado e

lillerato brasilfiro Luis Francisco da Veiga (pag. 28), mencionei a nova edicAo

das Cartas chilenas, coni a apreciarao que apparecera a este respeito no Diario

do Rio de Janeiro de marco 1863, fìcando de dar mais deseuvolvida noticia. Vem
agora a proposito. Entre os juizos criticos entao publicados destacarei os

trechos seguintes da imprensa fluminense. Leia-se no ionia/ do commercio dos

tnesmos mez e anno :

•As cartas chilenas sao uni poema de auctor incerto escriplo em
1786 com o firn de salvrizar debaixo do pseudonimo de Fanfarróo
Minezio, governador do Chi le, o governo de Luis daCunha e Menezes,

que em Minas provocou essa tenlativa revolucionaria que foi corno que
a aurora precursora da nossa gloriosa independencia. rem esle poema
dobrado interesse pelo seu merecimento intrinseco, que algum tem ìn-

queslionavelmenle, e pelos dados historicos que oflerece, até onde nesta

materia ha que fiar ein poe bis e em poetas satyricos.

»É pois urna obra curiosa a totlos os respeitos, e o sr. dr. Luis

Francisco da Veiga, publieando a muilo mais completa do que ella se

achava, e de mais a mais quasi goralmente desconbecida, na Minerva

Brasiliense, prestou um servico que inuitos hao de igradecer-lhe.

•Numa introduccuo dà este senhor minuctosas noticias, que nos dis-

pensam de entrar em mais pormenores, a respeito do poema, inclinan-

do-se com razóes plauMveis a opiniao que o attribue a Thomas Anto-

nio Gonzaga, e referindo o juizo de alguns dos nossos vultns titterarios

sobre està obra que mio podemos deixar de recomniendar aos amante*

de quanto se liga a bisloria patria.»

No Futuro, revista lilteraria, a apreciacao é assignada por Machado de

Assi?. Escreveu elle :

•0 mavioso Petrarcha da Villa Rica deixou urna vez as lyras apai-

xonadas, com que honrava a amante de seu corarao, para tornar a chi-
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tinta d;i salyra e com ella sacuilir a toga respeifada do governador de
Mina*.

•0 que era uni governo no tempo de El-Rei, nosso senhor, de que
podere» discricionarios se revestia o represenlantc da soherania da
corda, é cousa por demais sabida.

• 0 de Mmas estava naquelle tempo nas màos de D. Luis de Me-
nezes. Gonzaga viu quantos perigos Ine cstavam iinminentes se alacasse

face a face o colosso do pnder: mas a vida e a adiniuistrac3o do go-
vernador estavam pedindo um proteso de sua musa. Uesolveu eserever

a parte anedoctica do governo de Minas em carlas que se intilulavam

Carla» chilenus, e que rezavam de um governador do Chile. Com este

disfarce póde salvarse e mandar à pnsteridade mui preciosos docu-
mento!».

• Ao sr. dr. Luis Francisco da Veiga se deve a exhumafiio das Car-
ta» chilena», mal e insufficientemente conbecidas, e que o digno brasi-

leiro tirou da biblioteca de seu pae para as pór complelas na biblio-

theca da nacio.

>Este settico às lettras e à historia dà-lbe pieno diretto de alliar

seu nome ao de urna tuo importante obra. Se em vez de ir parar às-

suas màos intelligente» e distelladn». os manuscriptos das Carta» cltile-

na», caissem na posse de algun* iudifferentes, certo que nSo teriantos-

hoje esscs documcntos, de cuja imporlancia o sr. dr. Veiga se acha-

plenamente conveucido.

«Embora publicadas uma9 sete carlas em urna gazeta antiga, o fa-

cto de serem ellas treze torna està edicito, que as Iraz compktas, (Ugna
do interesse que despertou nos que estimarli as cousas patrias.

•Que esses animem e auxiliem o sr. dr. Veiga nas invesligacóes

dos preciosos documentos de que diz eslar ebeia a sua bibliolbeca. Se
para os eplucheurs de obras futeis por son ico esse de un diocre valor

e nullo interesse, certo que o nao é para a gente seria, islo è, a compe-
tente para julgar de taes cousas.»

THOMAS A\TOMO]HIIIEIKO Fi;MUI IIIA. (V. Dice, tomo vur

pag. 32o a 328.)

Em 1862 foi, por acclamarlo, eleilo socio correspondente da Academia das
sciencias de Lisboa e depois entrou na eflectmdade, sendo por vezes eletto pre-

sidente da seguitili classe e vice-presidente da mesma Academia. Perlencia a ou-
tras corporacoes. Foi tambern presidente da junla do credito publico.

Depntado às cortes nas legala tu ras de 18»i-186i, 1865, i86.">- 1808, 187,V
1878, 1879, 1880-1881, 1882-189V, mas nesta ultima nao tomou assento; em
1881 recebera a carta regia de noineacào de par do reino, e so entrou na ca-

mara alta no lini de janeiro 1882 ; ministro do estado dos negocios da marinha»
e ultramnr em 1878-1879, dos negocios ecclesiaslicos e de justica, interino, en>
1878, ministro dos negocios do remo em 188I-1H83. ministro dos negocios das
obras publicas, commercio e industria, em 1885-188», e em 1890-1891. Vogai
do tribunal de contas, etc.

Fdra presidente da camara municipal de Tondclla e nessa comarca advo-
gado; administrador do concelho do Sabugal, secretano geral do governo da lndiar
governador civil do distòrto de Braganra e depois do districlo do Porto; dire-

ctor getal dos negocios da justica, etc.

Pertencia a varias corporaoOes lilterarias e scientitìcas e tinba muitas con-
decoracnes nacionaes e estrangeiras. Entre ellas fìguravam a gran-cruz das or-
dens de S. Tiago, do merito scientifico, litterario c artistico; a de Carlos III, de
Hespanlia, a do merito naval, a da corda de Italia e da coróa de SiSo, etc.

Sabemos que elle foi sempre mui apreciado e encarecido corno poeta, e dei-
xou de suas prenda» muitos e mui levantados documentos; mas nào foi mena;

Digitized by Google



*» TH

distineto joriiausla e corno orador pode afiìrmar-ae que as sua* oracoes, corre

-

ctas, fluentes e insinuantes, junlo a genlilcza da sua lìgura e ao cncatito da sua
voa ben» timbrada, ganhavam notavel relevo e prendiam os auditorios, assiro na
tribuna parlamentar, corno nos tribunaei, onde elle, por vezes, exereeu a nobre
profissao de advogado.

Collaborali, enlre outras foihas de Lisboa, na Gazela de Portvgal, de Tei-
xeira de Vasconcellos; na Hespublka, qoe fundara com Luciano Cordeiro; nas
Artet e lettras, da direccao de Hangel de Lima, senior; na Advalidade, do Porto;
e no Jornal de Vizeu.

Tem retrato com artigo liiojrraphico e eneoniiaalico eoi o Diario illustrado,

n.° 4:772, de 2 de fevereiro 1878, no dia seguinte aquelle em que fora chamado
pelo conaelheiro Fonie* Pereira de Hello para a pasta da maritiha; e retrato com
esbo<;o b ographico na Bevuta contemporanea, tomo v, pag. 59 e 68, assignado
Rieardo Gutmaraes (depois visconde de Benalcanfór), alem de outros publicados
ante* e depois da sua morte, asaim em Portugal corno no Braail.

(kdl.iborou iemalmente no Jornal dat colonia*, sob o pseudonymo de Thomé
de Din: num desses artigos, inserto cm o numero de 20 de outubro 1876, em
forma de carta ao ministro dos negoeios estrangeiros e da marinila e ultramar,

conselbeiro Joao de Andrade Corvo, dizia «que ufo era conveniente para Portu-
gal a allianca da Inglaterra», e esse artico mereceu reparo* e censurai da imprensa
politica e especialmente do Pois, que publicou a esse respeilo um folbetim saty-

rico.

Escrevendo àcerca de Thomas Ribeiro no seu interessante livro Homen.% e

Iettai, Galena de poetas contemporaneo», seu auctor, o bem conce ituado profes-

sor, poeta e publicista Candido de Figueiredo, depois de narrar que uni dos ve-

readores da camara de Tondella, saira de urna das sessoes daquella municipa-
lidade enibevecido ante a palavra sympalbica e altrabeiite de Thomas Ribeiro,

entSo presidente da municipalidade, dia (pag. 23) :

«Aquillo so visto; na eamara ninguem tem voto nem voz contra o
presidente, porque elle a lodo» convence e persuade, com palavras e

modo» que ninguem aprendeu ainda
;
quando o doutor Tliomàs Ribeiro

apparece na praca, na rua, numa botica, em qualquer parte, formain-

llie um circolo rvspeitoso e attento dezenas de iudividuos interessados

apenas. . . em o ouvir; fala que wm um livro. Quando fala, calam-se

todos para o tornar a ouvir. . .

•

Noulra pagina (pag. 33; o mesmo escriptor accresceva:

«A sua poesia cm perai é trifle, mio é daquellas tristezas pi» gas

dos romanlicos de inelena desgrenhada, ps*»udolai»iarlin»ano«, que nos

uitimos trinta anno» inundaram os prelos com catadupas de triviali*

dades aconsoantadas. Hajain \i-4a as estro[»nes que o poeta consagrou
a memoria querida da que the foi n»«Se, exempio e meslre. N4o é a seo-

timentalidade que se dorrete em versos banaes, em cantilenas prosti-

luidas pela voz aguardeutarìa dos guitarristas vadios, é o sentimento

nobre e elevado que se evola numa pbrase, numa nota, num som que
passa».

Para se avallar o intenso palriolumo de Thomas Ribeiro \ou registar uni

incidente oecorrido na camara dos deputados (sess&o de niarro 1878). 0 nobre
deputado que fora ministro da marinila, conselbeiro Jayme (Costantino de Frei-

tas Moniz, dirigindo se a Tbomas Ribeiro, que tinha liaqurlla epoca a pasta da

marinila, para a qual entrara pouco antes, perguntou, àcerca do dominio ul Ira-

marino, se pensava em manler a inlegridade do territorio portuguez, corno tanto

convinha aos interesses da nacao, da sua gloria e da sua honra ; ao que Thomas
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Ribeiro respondeu com uni rasgo oratorio digno de irgistar-se, ignalando na

ardencia e no calor patilotico, o deputalo que o mterrogara. 0 ministro da ina-

rinha, entre outras cousas, que lionram os annaes parlaraeniares e nellas podem
brilbar sempre, disse :

•A rumba opiniao é que devesno* conservar todo o nosso patri-

monio de aléna mar; que «verno* desde ji e desde sempre (eu tenbo
ao meo lado uiu do* minisi ros quo me antecederam na |»asta da mari-
nila, o sr. Andrade Corvo, que nào pode agora reeeber a bomenagem
(iue se deve aos seus talento» e servieos, porque està vivo, e dos só

depois da morte é qne eostuoiamos f.ixer justira), que devemos tratar

de seguir os passos daquelle» que teem traba Inailo no intuito de levan-

tar as nossas provincia* ultramarìnas do abalimento eui quejazem,
dando por as&entado e dogmatico que a heranca dos nossos maiores

é invioiavel e sagrarla. (Apowdos)
•E depois dettando de parte a questto do palriolismo, e conside-

rando só o nosso interesse, repare o illustre deputado que nós careee-

mos de todas as nossas proviueias de alénvmar, nio só petas riquezas

de cada urna, corno pelo que podem auxiliar-se entre si.

«De passagem, e autecipando aJgumas resposta* que devo ao illus-

tre deputado, deixe-me dizer-lhe que o governo carece de promover e
ajudar, antes de ludo, e por todos os modo* ao seu alcanne, a eoloni-

zarao, especialmente na Africa orientai».

A pergunta do sr. conselheiro Jayrae Moniz relativa à integridade das prò-

vincias ultramarinas portuguezas, respondera Thomas Ribeiro categorica»

«. ..se se apresefilasse ao parlamento esse alvitre de alienano**

as nossas proviueias uitramarinas, e se pudesse haver qoalijuer resolo-

rio favoravel aodesmerubramento, elle (orador) iria fogo resignar nas

mios »le Sua MajestaoV de que o eucarregin, deelaraudo solemnemente
que nio podia ser ministro das cotonias, porque nio linha màos que
assignassem um coatrato de cedencia de urna parte do territorio por-

tuguez. Dizia isto sem querer otrender aqueJles que ttvessem opinilo

contraria».

Pode ver-se este interessante incidente no Diario da eamara das deputado*

i marco 1878, pa#. 632 e 791). Delle se aproveiLou. babilmenle, em as notas bio-

jjrapJucas de que acompanhou o nome de Thomas Antonio Ribeiro Ferreira, o
bario de S. Clemente nas suas EUalutica» e bioyraphias parlamentares portu-

guezas publicadas primeiramenle no Commercio dio Porto e depois reproduzidas

em^volumes (.1.° livro, 3.» parte, de pag. 619 a 655).

0 mesmo auctor. que citei acima, tralando dos dotes oratorios de Thomas
Ribeiro, nota (pag. 650) :

«È um luctador temi voi e temido Responde aos seus adversarios

coni certa aJlivez. É argotnentador, impetuoso e arrojado, de estylo in-

cisivo, que corta por fettina as dilli: uldides, vencendo-as.
• É algnmas vezes» severo e salvrico, no modo «le apreciar as cou-

sas, para ora os seus adversarios, que eleva sempre; mas que sente

que elles dìo v»»jam os assuiupios que discuterò eom a lucidez de espi-

rito que os acompmha, despreudidos de consideracóes que sempre de-

vem ser albeios à apreciacaó e decisao desses mesraos assumptos, tanto

mais quanto o orador parlamentar deve ser sempre e sempre do seu

paiz, nada de si e pouco do seu partirlo, pois é o paiz que delle
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leis gabias e juslas que mantenham a sua integridade, promovam o seu
engrandeci mento e faoam a sua felicidade».

Quando dirigiu, corno ministro, a pasta dos negocios ecclesiasticos e de jus-
tica, deixou là nome perduravel no decreto de 29 de novernino 1878, noqual re-
gulamentou os artigos do codigo civil, respeclivamente aos subdilos poitugueze»
n.1o catholicos, mantendo para elles a liberdade de consciencia e os direilos dos
nubentes e sua prole.

Fora ministro plenipotenciario de Portugal no Rio de Janeiro, saindo de
Lisboa para a capital federai dos IDstados-Unidos do Brasi! eni maio 1895 e la

se demorou até outubro 18%, em que pediu e instou pela exoneracfio, allegando
razóes particulares. Regressara do Brasil agradavelmente impressionado. porque,
dizia elle, tantos e taes obsequios reoebeu, e tao genti» e obrigatorios, que a sua
gratidiio nào tinha modo de expressar-se corno anhelava. Conhecera pessoal-

mente, è certo, quao eslimado era no Brasil e de que alto grau de consideralo
tinha o seu talento fulgurante.

da Universidade de Coimbra e ahi sairam na Harpa do Mondego, colletto de

grande, e dos mais lestejados na republica litteraria, o numero de poetas na-

quelle estabelecimento scientifico.

Depois de sair da Universidade, o seu primeiro traballio impresso em sepa-

rado, que nao vi, foi um poemeto sob o Ululo :

406) meus trinta anno*.

No Estudo biographico critico de Romero Orliz acerca da Litteralura portu-

gueza, de pag. 367 a 427, li ala-se de Thomas Ril>eiro ; mas coni verdade na maior
parte alarga-se em consideravoes noliticas relativas a independencia de Portugal

c dos males que se seguiram da icvolucao de 1640, para nao se afastar, por sem
duvida, dos intuitos de outros eseriplores hespanhoes que costumarli acariciar os

propositos do iberismo. tantas vezes combatidos coni vantagem pelos que amam
devéras a verdadeira independeiKia e autonomia da patria portugueza.

Do poema D. Jaymc (n.° 104) sani urna contrafaccao no Rio de Janeiro por
um «portuguez» ali estabelecido com a typographia a que dera o nome de
•Portugal e Brasil • e parecc que auc lorizara a reproduerflo do poema de Tho-
màs Ribeiro e da Concersacào preambular por A. F. de Caslilho, no periodico

Portuguez. Ali comerou a transcripc.lo nos folhetins a coniar do n.° 97 de 18 de
dezembro 1862. Tal é a informacà*o que veiu da capital do Brasil em caria do

dente e amigo Joaquim da Silva Mello Guimaràes, ja fallecido. Delle recebi lam-

bem obsequiosa mente a nota que vae ler-se e que amplia e completa o que fi-

cou mencionado de pag. 326 a 327 do Dice.

Criticas mais notaveis :

1. Cavtag de Teixeira de Vasconcellos. Transcriptas no Diano do Rio de
Janeiro e no Constitucional.

2. Artico de Reinaldo Carlos Monterò. No Jornal do commercio, do Rio de
31 de agosto 1862, e reproduzido em Lisboa na Revista contemporanea, jà ci-

tada.

3. Folhetim de JoSo Carlos de Sousa Ferreira, assignado com as iniciaes S.

F. No Correio mercantil de 7 de setembro de 1862 e reproduzido em Lisboa na
Revolucao de setembro.

4. Artigo de Fernandes Pinheiro. Na Revista populav.

5. Fotbetim de Augusto Soromenho, assignado com a inicial S. No Nacio-

nal.
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Controversia:

6. Folhetim de Ha ir.nlho OrtigàY». No Jornal do Porto de 21 de agosto c no
Diario do Itio de Janeiro de 16 de outubro 1862.

7. Resposta do conselheiro José Feliciano de Castilho. Nove cartas sob o
titillo Cormpondencia litteraria. No Conslitucional de 5, 7, 8, 9, 12, 15, 16, 17

e 18 de outubro 1862, com a relacSo das erratas nas folhas de 8 e 18. — Estas

cartas foram reproduzidas na Gazeta de Portugal.

8. A estas cartas redarguì u Baniallio Ortigào no Jornal do Porto de 1 de

dezerobro e no Correlo mercanta de 24 do mesmo mez.

9. 0 conselheiro Castilho (José) replicou em urna serie de outras tantas

cartas, que sairam no Consti!ncionat de 31 de dezenihro 1862 e 1, 2, 4, 6, 9, 11,

14 e 17 de janeiro 18it3. Foram reproduzidas na Gazeta de Portmjal.

10. Resposta de Pinheiro Chagas ao folhelim do Jornal do Porto. Repiodu-
zido na Recolucùo de setembro.

lì. Replica de Ramalho Or-tiglio. No Jornil do Porto com reproduccao no
Cor,tio mercanti!, de 3 de janeiro 1863.

12. Folhelim de Leonel Sampaio respondendo a Ramalho OrtigSo, que re-

plicou no Jornal do Porto.

•13. Thomas e a critica. Artigo de Valentim José da Silveira Lopes. No
Diario do Rio de Janeiro de 9 de outubro 1862.

14. Ai tino sob o mesmo titulo acima, assignado com o pseudonimo Eu.
No Diario do Rio de Janeiiv de 21 de outubro 1802, reproduzido na Revolucào

de setembro n.° 6:161.

15. Juizo critico de J. B. de Abreu e Gouveia Junior, no Vii iato, de Vizeu,

e transcripto no Correio mercanta de 18 de outubro 1862.

16. Hesposta do conselheiro Castilho (José), no Correio mercanta em 19 do
mesmo mez. É breve està resposta e incisiva. Diz ao auctor do arligo :

• É um artigo que transpora os evos sob a denominarlo do «artigo

dos pardo*», conio certa edicflo dos Lusiadas sob a de «edu-ao dos
piscos*.

17. Carta ao sr. Thomas Ribeiro (encomiastica) por Manuel Alves de Sousa.

No Va iato n.° 773, de 26 de agosto 1862.

Ao que acrescento agora :

18. Artigo de Joio de Deus no Bejense relativo ao prologo do D. Jayme.

19. Thomas Ribeiro e a sua obra por Mariano Pina e JoSo Chagas. Rio de
Janeiro.

20. Artigo do dr. A. Cesar da Silva Mattos (ao presente digno juiz de
Tribunal Superior), no Archivo pittoresco, voi. v, pag. 218.

Neste artigo se diz, com muito sentimento e acerlo, embora os juizos que
appareceram ein contrario :

«Como lord Byron, depois da publicacSo do Child Ilarold, Tho-
mas Ribeiro acordou celebre um dia pelo apparecimenlo do D. Jayme.
• Nào estava o seu nome na lista dos mais favori tos estrintores ; nào
liuha o reirato na Revista contemporanea, e apenas era ronnecido fóra

de Coimbra, por um estreito cimilo de amigos que nào decrelam repu-

tacóes lilterarias; porém isto n3o obstou a que o D. Jayme fizessc logo

popular o nome do auctor, e que se fatasse tanto desle poema corno

em Coimbra se falou das Mentirà*».

Digitized by Google



TH

0 illustre auctor do arligo a que ultimamente un* referi tei mina-* assiia :

•0 poema de Thomas Hibeiro leni sido geralmente bem acoJhido,

e està popularidade lem molta signilka^ao, nao se encoaunenda, nasce
esponUnea a festejar o genio.

«Vae nisto uro deseugino de talento* mediocre*; nao é o mcndo
das letras que Ines cerra as porta*, sao elle* que nao teem forc-as para
as abrir. Quando se entra Coen um passaporte cono o D. Jayn*e, o novo
adepto é bem vindo, todos o festejam coni as devidas honr&s, e nio se
perita no vulgo. É talvez a republica das letras aqueUa em que por vias
mais legMimas se ehega a soberania; ia so as aguiaa, e aio o* reptis,

podeni ganhar as summidjdes»

4

Ainda tenho que deixar aqui a opiniào auctorizada de urna uobre dama e

eseriptora de grande» qualhlade* de critica, a- sr.* I). Maria Amalia Yaz de Car-
vaJho, que, no scu livro Figurat de hoje e de hontem, no qual apreciou alcuna
dos dosso* homens mais notaveis nas letras, escreveu de Thomas Eibeiro deste

modo, referiudo-se eloquentemente ao j>oema D. Jnyme (p*g. 39):

• . . . A impressilo produzida pelo D. iayme è urna cousa que as

geracoes de hoje difficilmente poderào eoroprebender.
«0 D. Jaymc, pouco d^pois de publicado, era conliecido de um a

outro extremo do pai*, era deeorado, recitado, ciUdo pela naejo inteira

e por todas as classe* sociaes, roesmo as meno* litterarias; era applau-
diilo em todos ns circulos iiitellevtuaes, enUo numeroso* e influentes;

era eriticado pelns espiritos mais fraco* : era elevado as nuvens pelo
jornalismo lillerario do tempo, em que h.ivia homens corno Antonio Au-
gusto Teixeira de Vasconcellos, Samoa io. Casal llibciro, etc, etc , era
parodiado pelos que queriam ver vendido o seu livro com a ranidez do
raio; era campando pelo enthusiasmo vibrante e contagioso de Casti -

Iho aos Lusiadas, o livro intangivel da nossa nacionalidade

!

«Para que se veja qual foi a paix3o enlliusiista e sem limiles que
o poema de Thomas Iti bei ro excitou, basta dizer que isto se proclarnou,
que Uto se argumentoo e escreveu, e que foi o nome de Castilho quem
lirmou està hyperbole delirante!

"D. Jayme era um livro absolulainenle novo para no*. Nunea, nem
o classisismo nem a escola romantica, em Portugal, baviam produzido
urna obra assim, que parecia feita em moldes n<»voa, inveniados, crea-
dos. pelo seu auctor, em um rasgo d«; genio a que nào se encontrava
comparala» 1 ... »

E diz mais (pag. 43) :

«... Para agradar a essai creatura* avidas e romanescas que Ihe
pediam versos. .

.

«...o grande poeta, emfim, mie era Thomas Ribeiro nào desde-
nhou ent.io de fazer muitos versos ile oecasiào, muitos versos de assum*
ptos frivolo* que nio silo urna màcula na sua bella obra, mas que reve-
Inm urna certa fraqueza do seu gentil espirilo e um eslado de alma bem
diverso d'aquclle em que, scrinando inconsciente do proprio poder
magico, sob as arvores frondosas da sua Parada de Gonta— elle opu-
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lentara para sempre a poesia nacional eom um poema que é urna data

memoravel da sua evolucao, um momento giugularmente fcliz da sua,

bistorta, urna flor de cobre purpureo e de aroma delicioso e inebriante

da sua arvore secular.

«Iato n&o é dizer— Deus me Uvre de tal!—que Thomas Ribeiro

so fez o D. Jayme. É dizer que se elle continuasse a seguir o filào de
ouro que no D. Jayme encontrou, aiùda seria mais bello, «inda teria

proporcóes de mais ampia e harmonio*a grandeza a sua obra genia I.

•A Delfina do Mal, poema que se seguiu ao D. Jayme, jà nào tem
a marca eminentemente peninsular deste, é vagamente bumanitario, é

um pouco influenciado pela, entao remante, hugotatria.

«Tem versos lind:>s, mas nio é jà urna obra homogenea, formado
em todo architcctonico, para o qua! concorresse a liarmonia de cada
urna das suas parte*, ou um organismo vivo pelo quat circulaase o
mesmo sangue vigoroso e quente. . . »

Os dois poemas acima registados tiveram parodias. A primeira foi :

Roberto ou a dominacào dot agiotas, por Manuel Roussado (hoje barao de
Roussado e ha muitos anno* consul de Portugal em lnglaterra), que é urna bella

composito deste poeta humoristico.

A segunda foi :

0 Mal da Delphina, por Guilherme Braga, sob o pseudonimo «Hoinem de
bem».

Do D. Jayme houve seis ou sete edicóes em Portugal e talvez oulras tantas

no Brasil, contro faecòe«, de que nào me foi possi ve! obter informacoes seguras,

mas que nao duvido pela fama que o illustre poeta logo conquistou com inteira

jUstica.

Accrescenle-sc ao jà" mencionado:
407) A Delphina do Mal. Poema. Lisboa, imp. Nacional, 1868 8.° gr. de

xxvi-311 pag. e i de indice.

Neste poema de dez cantos, escripto com grande riqueza e vai iedade de me-
trificarao. e dedicado |>elo auctor a seu irmào, padre Henrique Ribeiro Ferreira

(ìoelho, abbade de S. Miguel de Silgueiros, diz elle no prologo:

«Tiltha escripto o D. Jayme para a Patria
;
quiz escrever a Del-

phina do Mal para a humanidade. . . •

408) Delphina do Mal. 2. a edicSo correda com urna carta do auctor e pro-

logo de Camillo Castello Branco. Porto. Ernesto Chardron, edilor. 1882. 8.° de

lxxx-311 pag.

A respeito deste poema veja o folnelim de Pinlieiro Chagas no Jornal do
commercio n • 4:539, de 9 de Janeiro 1869; e outro folhetim, no mesmo jornal,

n.* 4:570, de 22 dos mesmos mei e anno, de certo da sr.
a D. Maria Amalia Vaz

de Carvalbo, que era entào mais ellectiva em collaborar naquella folha.

De outios Irabalhos de Thomas Ribeiro escreveu Pinheiro Chagas, no *eu

iivro Novo* ensaìos critico», artigos colligidos da collaboracào em varia» publi-

cacdes lilterarias,

0 dr. Theophilo Braga lambem fez urna larga critica da Delphina do Mal,

mas n8o a posso citar, porque nao a lenho presente.

409) As nocas conquista». Lisboa. Typ. Franco-portugueza, 1864. 8 • maxi-
tno de 27 pag.

Este poema, destinado à commemoralo da sessào solemne anniversaria do
Centro promotor dos melhoramentos das classes laboriosas em 5 de maio 1863,
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foi pelo illustre porta offerendo aquella as?ociacao, represenlada no seu bene-
merito presidente Francisco Vieira di Silva, e pela mesma mandada iinprin ir

em edirao de luxo.

410) A festa e a mridade.

411) 0* reijos. Poesia distribuida no theatro do Principe Real a 15 de no-
vennio 18t>6, recita em benelicio dos musico» cegos, ex-alumnos da Real casa
pia de Lisboa.

Aleni dos exemplares para a distribuito naquelle thealro, veio reproduzida
na Gazeta de Portugal n.° 1:193, de 17 do indicado mez.

412) Jornadas. 1." }>arte : l)o Tejo a Alandovi/. Coimbra, imp. da Universi-

dado. 1873. 8° gr. de 403 pag. — 2.' parie: Entre palmeiras. 3' parte: Entre
primores.

A parte Entre palmeiras foi impressa em Nova Goa, porém, ao que conslou,

de liragem limilada, pois de pequeno numero de oxemplares exlrahidos na India

poucos vierani para a metropole e portatilo devem coiisiderar-se iraros» no
continente euiopeu ; e em venlade essa parte devia de trazer a nota de «segutìda

edicào».

413) A indiana. Entre-acto em verso. (Ropresentado com applauso no thea-

tro de D. Maria II). Porto, lyp. Central, 1873. (Editor Moré.) 8.- de 79 pag.

41 \) Elogio h isterico de A. F. de Ca*tilho (viseonde de Castilho), lido na ses-

sao publica da Academia real das sciencins de Lisboa a 15 de maio de 1877,

etc, con» o retrato do visconde gravado em aco. Lisboa, lyp. da Academia, 1877.

8.° gr. de 40 pag.

41*>) Sons que pnssam. Versos.

416) Vesperas. Versos.

417) 0 emprestitno de D. Miguel. (Estudo economico-polilico).

418) Discursos (nas duas casas do parlamento portugiiez).

41») Mtìe do enjeitado. Em 2 actos. Representado com applauso no tlieatro

de D. Maria II.

420) Senhor, mìo! Poemeto.
Pouco depois de sair esle poemeto de Thomas Ribeiro, outro poeta, Dias

Oliveira, quo declara em nota final que nào o compóz com qualquer intuito

offensivo para o illustre auctor <lo I). Jayme, publieou o seguinte.

Senhor, Pan! A proposilo do poemeto do Sr. Thomas Ribeiro, condensando
o centenario da India, Senhor, nùo! Lisboa, 1907. 8." de H-n pag.

A sua ultima composito poetica foi a seguinte, posto quo, na opinilo de

enlendidos, a mais inferior de todas, embora patrocinata por urna ideia piedosa :

a glorilìeacao de Mossa Senhora de Carnaxide, a quem elle, nos ultimos annos da
sua vitla, dedieara um culto especial, a ponto de desejar e dizer-se quo o deelarara

no testamento autograplio, que nao cliegou a publiear-se a pedido da familia,

que os seus rcstos mortaes fossem dados à terra perto da egreja daquella invo-

calo.
421) O mensageiro de Fez. Poema dedicado à g'orificacao da Senhora de

Carnaxide. Lisboa. 1900. 8.°

O conselheiro Thomas Antonio Ribeiro Ferrcira falleceu, em Lisboa. rfs 5
horas da tarde de 6 de fevereiro 1901, na sua casa na calrada de Sanlo Antonio
dos Capuchos, causando profunda e geral sensato a notici a da sua morte, que
se espalhou logo na cidade.

Ao abrir-se o seu testamento encontrouse està disposilo da ultima von-
tade, que a familia religiosamente cumpriu :

«Que quatro pobres me levem ao cemiterioda circnmscripcSo onde
me finar, envolto mima simples morlalha, seni annuncio», nein convi-

tes, sem a menor pompa tonerai, sem resguardo a nào ser, se tanto

quizerem, um modestissimo caixao de madeira, sem nenhumas honras
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oOkiaes das que porventura me possali) ser destinadas, sem oulro cui*

dulo quo nio seja o que se dispensa aos mais pobres dospobres, meus
irmaos».

Fdra viclimado por lesilo cardiaca, de que tivera diversos insullos que o
perturbaram gravemente, anles de ser fulminado pelo ultimo que o lancou na
scultura.

Na rarnara dos depnbdos houve, no dia seguinle, a deviila commemoraca'o
funebre, fatando o presidente do couselho de ministro*, quo era enlào o conse-

llieiro de est.ido Ernesto Rodolpho Hintze Itibeiro fallecMo (1907), que fez

ampio elogio das eminciiles qualiJades do exlincto, corno boinem, pollino e

poeta, notando que em pouco tempo a nac;1o perderà Ires cidadaos illustres, Bar-

jona de Freitas, ronde de Valboin (Joaquim Thomas Lobo de Avila) e Thomas
Itibeiro.

Fallaram depois, com o mesrao profundo sentimento, os srs. Joao Franco
Castello Hrauco, em nome da maioria parlamentar; e o si*. Francisco Antonio da
Vfiga Deirilo, crn nome da minoria do partido progressista, associando-se ao voto

de sentimento, que foi approvado por unanimidade.

THOM AS ANTONIO DOS SANTOS E SILVA. (V. Dice, tomo vii,

pag. 328).

Acrescente-se :

422) A snudale dos pastores Silcio, Sancito, Beliti. Echga. Lisboa, na typ.

de Lino da Silva Godinho, 1789. 4." de 24 pag.

423) Elogio da qratidùo ao muilo retpeitacel publico para recitar-se no thea-

tro da Rua dos Condes em a notte do $eu beneficio. (S. 1. n. d.) 4 ° de 3 pag.

Comeca :

(lom horror, coni escandalo do mundo
Em vao presuma o Alila moderno

Parece que està poesia é anterior a 1808.

Ha de Thomas dos Santos e Silva uni Appendice tndispensavel da gramma-
tica latina, manuscripto autographo que existe na bibliotlieca de Evorj.

»

THOMAS ANTONIO DA SILVA. (V. Dice, tomo vii, pag. 333).

Por urna lisla manuscripta das pessoas que sairam no auto de fé celebrado

em Coimbra em 26 de agosto 1784, sabe-se quo fora mestre de latini em Ponte

de Lima e condemnado a reclusào em Rilhafolfes, a arbitrio, corno berege e apos-

tata, dizendo a sentenza que elle se confessava e commungava sacrilegamente,

etc.

THOMAS ANTONIO DE VILLA NOVA POKTLGAL. (V. Dice.,

tomo vii, pag. 333).

Era naturai de Thomar, nascerà a 18 de selembro de 17o5.

Foi desembargador do paco e chanceller-mór do reino. Tinha ascommendas
das ordens militares de Cbristo e da Torre e Espada.

Vcio a seu respeito urna amplissima biographia pelo Jr. Mello Moraes no
seu Brani Instorico (1804), n.°- 40, 41, 42, 43, 44 e 45.

0 dr. J. A. Teixeira de Mello nas suas Ephemerides nacionaes, tomo i, pag.

188, transcreve do Diccionario bibliographico o interessante diploma com que o
ministro Thomas de Villa Nova fulminou no Rio de Janeiro a maconaria, nSo se

esquecendo de notar que foi um inayon brasileiro, José Antonio da Camara,
quem valeu àquelle alto funccionario de El-Rei D. Joflo VI na sua desgraea.
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FR. THOMAS DE AOU1XO. (V. Dice, tomo vii, pag, 335).

Foi pregador e geral jubilado na sua congregalo.

• THOMAS DE AQUINO BORGES, cujas circunslancias pessoaes

ignoro.— E.

424) 0 soldado totalitario. Scena dramalir.a originai representada pela pri-

meira vez no theatro de S. Pedro de Alcantara, na noite de 3 de outubro de
1965, pelo actor T. R. Seguro, nos feslejos a capitulacao Urupuayana. Rio de Ja-

neiro, typ. e lith. Economica, de J. J. Fontes. 1865, 4.° de lo pag.

# THOMAS DE AQUINO E CASTRO*— .E.

423) Poetiat futa» e offerecidas ao ex.-0 sr. Joaquim Antonio de Magalhie»,
ministro de Portugal no fìrasil, por seu amigo, etc. Rio de Janeiro, imprensa
Americana, de I. P. da Co*ta, 1836. 8." gr. de 47 pag.

Contém madrigaes, epigramma» e versos erotico».

THOMAS DE AQUINO COMES, naturai de Alemquer, nasceu em 1818.

Muito novo veio para Lisboa atim de seguir a carreira do commercio, e annos
depois eslabeleceu-se com estancia de madeiras na rua da Boa Vista. Bastante

estudioso, dedicava A leitura dos bons livros todns as boras vagas. Foi por largo

espaco de tempo collaborador do Trinta e da Fo!ha do poro, eserevendo princi-

palmente Acerca de assumptos eeonoruicos muitos e notaveis artigoe. Fez parte

da empresa do Archico pittoresco com o typographo editor Vicente Jorge de
Castro, gerente-proprietano da typographia que girava sob a firma de Castro

Irmao e ainda existe com a mesata firma, oendo gerente o fillio e herdeiro do
indicado proprietario.

Falleceu em Alemquer a 3 de dezembro de 1894. Os seus restos mortaes
vieram para Lisboa e foram sepultados no dia 5 em jazigo de familia no cernite-

rio occidental.

Na Follia do poto de 4 de dezembro de 1891 saiu um artigo necrologico

exaitando a intelligencia do extincto, os seus estudos, o seu bello caracter e as

suas apre«*iaveis qualidades, de que a pessoa que escreve eslas linhas teve

muitas occasióes eie reconhecer em convivencia de muitos annos no ArrAtro
pittoresco.

PR. THOMAS ARANHA. (V. Dice., tomo vii, pag. 336).

Além das mencionadas, ha mais :

42(1) Srrmóo que pregou no collegio de S. Thomàs de Coimbra na festa do
glorioso S. Pedro Martyr, padroeiro do Santo Officio, que se celebrou no anno de

1635. Lisboa, por Diogo Gomes Lourenco, 1638. 4." de 17 folhas innumeradas.
0 sermào n.° 131 tem 32 pag. innum.
0 sermào il* 132 tem 35 pag. innum.
0 termào n ° 134 é de vi-24 pag.

0 sermào n.' 136 é de iv-31 pag., tendo no firn dois sonetos.

THOMAS DE BARROS D I COSTA. Num interessante artigo, que se

me depara no importante Boletim da bibliogrnphia portugtteza, publicado em
Coimbra em 1879, tomo i, pag. 85, do fallecido bibliografo Fernando Castico,

dà-se conta do seguinte raro opustfilo:

427) Sermào que fez o licenciado . . a S. Bono Homem que «tó $obre urna

porla da cidade de Draga. Lisboa, por Mathias Rodrigues, 1631. 4.° de 3-10 foi.

Fernando Castico era nrn escriptor assaz consciencioso e possuia urna bi-

blioteca rica em preciosidades bibliographicas.
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THOMAS B.48TOS ou THOMAS FREDEfUCO PERETO* BA8TOS.
Seguiu corn distinccio o curao de arfilharia na Escola do exercilo e ali fot um
dos seus mais illustrados lenles; exerceu depois em 1880 as funccóes de cbefe

de cabinete do ministro da guerra, ©©«sei heiro José Joaquim de Castro. Dedi-
cando-se a politica, pertenceu A redaccio do Diario pouular o eacreveu effectiva-

mtute os artigos prmcipaes ito hebdomadario 0 pimpào sob o pscudonymo
Sancho Pansa, artigos que, pela erìlica raordaz e pelo brilhantismo liUerario,

davam fama ao auctor e ao periodico, que ent&o adquirira raaior numero de
leitores. Foi Umbem correspondente de urna das mais lidas gazetas nortuenses.

Foi deputadoà* cortes nas legislaturas de 1870-1871, 1875-1878. 1S80-188I,
1884-1887 e 1887-1889. Quando fallecea em 21 de julho de 1887 linha o posto

de tenente-coronel e 45 annos de edade.

Todos os periodico*, sem distinccio, publicaram sentidos artigos comme-
morando o passamente de&le illustre jornalisla e professor; e na revista 0 occi-

dente vern, ura retrato, dois artigos neurologico*, um assignado pelo director,

Gervasio Ijobato (jomalista e comediographo jà fadecido), e outro do collabora-

dor Joio Costa, que era entao collaborador do Ihario da manhù, sob a di l eccio

de Pinheiro Chagas. Tambem no Diano illustrodo n.' 5:129, de 24 de julho de
1879, veio o retrato de Thomas Basto* com alligo, do qual copio estas lmhaa:

«. . .luctando sempre corno um iieroe nas grandes pugnaa partida-

rias, vibrando sempre a penna ou a palavra com a energia igual A forca

do aeu talento, em prot das snas politica* afleicóes ou conviccóes, des-

cen a sepultura bemquisto de todos e por todos considerado, sem ter

criado um inimigo, sem ter chamado um rancor.

•Preciso era que fosse grande, corno foi, a inlegridade do seu ca-

racter, a urbanidade do seu trato, e a so|ieriortdade do seu espirito e do
seu coracao. Porque nio sao só os amigos possoaes que o etogiam, nio
sào só os seus correligionario* que o laslioiam, nio sto só os seus pa-

rentes que o pranteiam. Ao coro de solocantes saudades, que em torno

do seu tumulo mal fettunta entoam os que com elle tiveram o doce
convivio da amizade, oo a boa camaradager.i da profissio ou do par*

tido, atliam-se as commemoraróes insù«peitas de todos os que, tendo-lhe

sido em vida adversarios leaes, sabeni cumprir agora, corno nós, o sa-

grado dever de fazer justtea às snas purissima» intencoes, a sua formosa

inteNigencia e aos seus etevados senti mentos de cidadào benemerito, de

publietsta distincto, de professor abalisado, de paiiamentar erudito e

de homem de bem».

D. THOMÀ8 BERQTJAMAN, proposito da casa de Kossa Senhora da
Providencia, etc.— E.

4?8) Combate npiritual. TraducoSo de Lourenco Scupoli. 1.' e 2.' parte,

Lisboa. 1707. 8.*—!• edicio. Ibi. 1744. 8*

TnOM \8 BOnHALLO PINHEIRO, filbo de Manuel Maria Bordallo

Pinheiro e irmio de Raphael Bordallo Pinheiro, os quaes teem os nomes neste

Dice., nos logares compelentes. Para nio sair da linda tao distincta da sua illus-

tre familia tem-se deaieado com vaniagem a Irabaihos artistieos e industriaes e

ultimamente fundara a seguinte puMicacio de que ba varios numeros publi-

eados :

429) Hibliothrca de tiM/rwcfwo profistionai. Lisboa, Calcada do Forreg'al, 6.

Nio tenho presente està publicacao. Leio que um dos fasciente publicaJo?,

conlinha urna monographia àcerca da «Industria da seda-, com gravuras.
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THOMAS imOWN SOAIIES. (V. dice , Ionio vii, pag. :J37>.

Morreu em 22 de abril 1808. Jà tinha sido aposenlado.

P. THOMAS GAETANO I>È BEH. (v. Dice, tomo vii, pag. 337).

Acrescentese:

430) Sermào de quarta [eira de cinzas.— Voi publicado no Sermotwrio $e-

(ecto, de Albano da Silveira, tomo n, pag. 3(56.

THOMAS DE CAIIVALHO. (V. Dice., tomo vii, pag. 3i0).

0 dr. Thomas de Carvalho fallerei!, uà casa quo habitava em Lisboa, ria ma
de S. fìoque, no dia 3 do junbo 1897, e a sua perda causou impressilo pelas sym-
pathias quo rodcavani o illustre professor e academico. Todas as gazelas lisbo-

nenses, no dia s-guinte, publicaram arligos de profondo sentimento pela morte
deste eminente litterato. Urna dessas folhas reproduziu o artigo, que pouco antes
saira na Srmana de Lisltoa aoompanbado do retralo com artigo biographico de
Sousa Viterbo (Francisco Marques de), que tem o seu nome neste Dice., tomo vili,

pag. 341. Kra homenagem sincera e justa preslada às alias qualidades do dr.

Thomas de Carvalho. Tnnscrevo os princip:ies trechos da reproduccào feita no
Diario de nolicias n.° 11:304, de 4 dos mesmos mez e anno, associandome do co-

rano «i esse preito :

•Como bomem de sciencia, Thomas de Carvalho foi urna das mais
bellas persoti ilicacóes do professorado. Est<1 ainda saudoso da sua pa-
lavra fluenle e erudita o eco do amphitheatro da Escola medica. Nin-
guem corno elle sabia vencer a aridez fastidiosa do seu enrso, interes-

sando o auditorio no estudo dos mais intrincados problemas do orga-

nismo. Elle fazia desapparecer todas as repugnancias de qualnuer pera
anatomica, e o estudante ficava extasiado deante da amenidade e da
delicadeza de uni professor, que mais parecia estar numa recamara ar-

tistica, que num gabinete de disseccóes. Sem perder urna só vez o rigor

technico que se exige em similhantes pafestras, elle procurava ameni

-

zalas convenientemente, Lineando de passagem. conio fulguracao ines-

perada, um dito picante, que emocionava o espirito da mocidade, sem
lhe quebrar o fio da attenevo.

• IImas vezes disrorria pelo campo da anatomia comparada, exa-

minando o organismo na variadi«sima escala animai e nas suas mani-
festacóes teratologicas ; outrns vezes, para mostrar a importancia do
orgao, e para mais desperlar a curiosidade, fazia um resumo da sua
funccao, mostrando quanto a anatomia é o prin< ipio fuudamental de
todas as sciencia* biologicas.

«Nunca ouvimns Thomas de Carvalho na tribuna parlamentar,

onde os seus discursos, de um atticismo e de urna linura epigrammatica,

seriam corno diamantes encasloados em vii metal, mas a physionomia
politica do nosso biographado pouco nos imporla pó-la ém relevo,

quando outras feiefles do seu espirito, mais sympathicas e menos pere-

cedoras, nos estfio irresislivelmenle atlrahindo. 0 estylo de Thomas de

Carvalho, pela graca e pela sobriedade, faz-nos lembrar a elegancia de

Garrelt. Ainda ha pouco lhe ouvimos pronunciar duas pequen.is alloco-

(òes conio provedor da Santa Casa, e ahi se nota, apesar da deficienza

do assumpto, quanto silo relevantes as qualidades que apontamos. Sin-

geleza de fórma, snavidade de estylo, correceflo de phrase, o colorido

litterario e o colorido do sentimento, tudo isto se funde e harmoniza in-

genuamente, sem o menor estorco, com a naturalidade que só se aprende

nos grandes mestres.
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•Nem sempre Thomas de Carvalho é o orador melifluo e uncluoso :

a sua feicao predominante é a do critico que escalpeliza serenamente,

sem espalhafato, sem que o paciente quasi que sinla o golpe. Haja vista

A orario que elle prò feri u na sessao solemne da abertura da Escola

Medica de Lisboa em 5 de outubro de 1859, e na qual fez a (ustoria

dos grandes charlataes, desde Paracelso até aos heroes conteuiporaiieos.

N5o se arranca a pelle com mai* delicadeza. Vae espelando o allinele

corno se estivesse pregando lepidopteros ou fazendo a tatuagem no es-

pirilo do seu adversario.

«Mas é cavaqueando, em auditorio familiar, que Thomas de Carva-

lho revela mais extraordinanamente as suas faeuldades de homem de

sciencia e de homem do mundo. Na ininterrompida pratica com os li-

vros, na sua longa e extensa convivencia social, tem aprendido muito,

sabe muito, e a sua memoria de anatomico é-lhe um auxiliar fecundis*

simo. Como frequentou as mais altas escolas e corno tralou de perto

com os mais eminente* litteratos e artista», o seu espirito encyclope-

dico adapta-se a todos os assumptos e por isso é communi vé lo diva-

gar, facilmente e com o mais elevado criterio, solire os problema mais

transcendentes da philosophia naturai, ou sobre as questòes que mais
teem agitado o mundo das letras.»

A revista 0 occidente taml>em publicou o reirato do dr. Thomds de Carva-
lho, com arligo apologetico.

Quando em 1880 o photographo Anlonio Maria Serra fundou o jornal de
sciencias e letras 0 medico, o segundo numero (fevereiro) foi dedicano ao dr.

Thomas de Cai valho, sendo o arligo, que aeompannava o rt-tralo, de Uamalho
OrtigSo (José Duarte), que tem o seu nome no Dice., tomo xn, pag. 301. Ahi se

tè, na linguagem tao fulgurante desle escriplor, o seguinte àcerca do biogra-

phado :

«Formado na universidade de Paris no tempo em que dominava
ainda a escola de Bichal. que Claude Bernard devia modificar mais
tarde, renovando a physiologia pela sua allianca com a ph> sica e a chi-

mica, Thomas d3 Carvalho cullivou com especial idade a anatomia, que
era entao o ramo fundamental das sciencias biologicas. Foi corno pro-

fessor de anatomia que elle entrou, muito moco, na Escola medica de
Lisboa.

•Os seus escriptos, disperso» pelos jornaes e pelas revistas perio-

dicas, sao numerosos e variadissimos porque, aleni das *uas aptiddes

scienlifìcas, elle tem o talento li iterano, o senso critico e urna predilec-

c£o delicada pela belleza da forma, que admira com igual sensualidade

epicurisla nos versos de Virgilio ou de Victor Hugo, na prosa de Ci-

cero ou de Flaubert, nos quadros de Raphael ou de Courbet e na mu-
sica de Beethowen ou de Hossini.

«Como lente de medicina, reune ao amor da sciencia que professa

o esimio perseverante de cada dia, e urna exposilo darà e nitida, que
elle «ubi inha com urna mimica profundamente originai e com urna

abundancia de anecdotas que mnemonizam as nocoes e as fixam para

sempre na memoria de quem ouve.

«Lopes de Mendonca. escrevendo ha vinte e ciuco annos as Memo-
riat da liIteratura contemporanea, dizia de Thomas de Carvalho : «Pos-

sue a mais rara das liberalidades, a liberalidade do espirito; elle nào
sótnente dirige e aconselha as vocacóes novas, mas defende as com ca-

ler quando tentam deprimi las e incita-as a perseverar na lueta quando
as suppoe esperancosas.» Os vinte cinco annos decorridos na vida de
Thomas de Carvalho, desde que Lopes de Mendonca publicou essas li-

tono xn fSttppl ) 18
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nhas até hoje, teem sido a piena confirmacSo deste elogio, o mais sym-
pathico de que póde ser ohjecto uni mestre e uni sabio. Aos sessenta

annoa de idade elle é ainda, conio aos vinte, o meltior camarada e o
melhor amigo de (odos os que principiarli. A chauwda republica das
lelras é verdadeiramente a patria do seu bello espirito, sublime patria

ideal, em que o principio da liberdade, da igualdade e da fratemidade
nflo conliece diderencas neni de idade nern de opinióes nem de jerar-

chias. Pelas suas qualificacóes oflìciaes, corno academico, corno profes-

sor, corno vogai da Junta Consultiva de Iiistruccao Publica, Thomas de
Carvalho exeroe muitas vezes as funccóes de juiz, e, no meio da teme-
rosa engrenagem dos compadrios e das corrupcóes solidarias em que a

legitima superioridade do merito corre tao grandes riseos de ser ini-

quamente dilacerada, o nome d'elle, de per si so, representa a salva-

guarda da justica. Todo aquelle que tem de ser julgado, seja um Olho
de duque ou de porqueiro, um catholico ou um atheu, um conservador

monarchico ou uni dissidente radicai, se tem por si o valor que dà o

estudo, a applicalo, o traballio e o talento, conila seguramente em
Thomas de Carvalho corno num correligionario, num confrade e num
amigo certo e infallivel.»

Na mesma noite do obito do dr. Thomas de Carvalho reuniram a assembleia
geral da Academia rea! das sciencias e a primeira classe da mesma douta corpo-
racSo. Darei em seguida o resumo das actas, que dizem :

«Depois da leitura da aria, foi lido um officio do digno provedor
interino da Santa casa da misericordia de Lisboa, sr. Jorge Camelier,
participando a morte do provedor da mesma casa e socio effectivo da
primeira classe da Academia, dr. Thomas de Carvalho, e que o seu fu-

neral se realizava as i horas da tarde de hoje, saindo o prestito da
igreja de S. Roque.

•0 conde de Ficalho, que presidia, lastimando em elegante phrase
està perda para a sciencia e para a Academia, que viu desapparecer um
socio ?4o prestante e tao benemerito corno fóra sempre o dr. Thomas
de Carvalho, que tamanho lustre dera à sua classe, propunha, e contava
com o voto unanime da Academia, que nào se li alasse de nenhum outro
assumpto e se encerrasse a sessào em signal de profundissimo sentimento.

«Os srs. Barbosa du Bocage e dr. Thoophilo Braga tamhem profe-

riram palavras de sentimento pela morte do dr. Thomas de Carvalho e

de justo elogio pelas suas alias qualidades e pelo seu provadissimo
amor as letras e à sciencia.

«0 sr. Bocage disse que mantivera relacóes com Thomàs de Car-
valho durante meio seculo e que fóra seu companheiro nos estudos me-
dicos e hospitalares, e que, corno elle, acredilava nos progressos da
sciencia e se enthusiasmara ne$se culto.

«E cncerrou-se a sessao, votando-se unanimemente a proposta do
presidente.

• Reuniu depois a primeira classe, e o presidente, conde de Fica-

lho, proferiu, com igual commocSo, sentidas palavras pela morte do
dr. Thomas de Carvalho, e propóz que em seguida se encerrasse a ses-

s3o, o que foi votado por unanimidade.»

Eis os elementos e as homenagens que julguei que devia reproduzir para
perpetuar nestas paginas a memoria de tao disimelo homem de sciencia e bene-
merito cidadao.

Sobre a vida scientifica do illustre academico e professor pesava a accusa-

lo de um grave erro commettido quando fóra chamado para junto do afamado
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orador José Esteva*o Coelho de M^galhùes, atacado de doen^a grave e que foi,

infelizinente, fatai. A voz poputor, inconsciente sempre e malevola muitas vezes,

avolumou, corno era de esperar, essa accusalo. Tratava-se de uni facto scienti-

fico, que era preciso entrar em liquidalo pelos ineios mais propnos e mais
efficazes para chegar a um resultado que livrassem o medico de insuportavel

peso. Os seus collegas aproveitaram o ensejo de urna sessilo solemne na Sociedade
das sciencias medica» de Lisboa, realizada em 29 de janeiro 1863, para urna

demonstracao, que lanlo honrou a sociedade corno o egregio professor que a pro-

moveu. 0 dr. Abel JordSo, lente da Escola medico-cirurgica de Lisboa e presi-

dente da mesma sociedade, no discurso recitado nesse dia, alludiu ao dito facto,

expondo-o, coni applauso unanime, deste modo:

• José Eslevao Coelbo de MagalhSes repentinamente e no vigor da
vida pagou à nalureza o inevitavel tributo da existencia. Como Athe-
nas e Noma depois da morte, de Demostbenes e de Cicero, Lisboa viu

eclipsar-se o seu astro da Hoquencia. Homem de talento precoce, por-

que nao precisou corno Walter Scott e Béranger chegar à idade ma-
dura para encher de admirarao os seus contemporaneos, a sua morte
nSo podia deixar de enlutar os coracóes de todos os seus admiradores.

«Ila homens que pclos seus dotes nào pertencem a sua familia,

pertencem ao paiz em que nasceram. José EslevSo era uni d'esses ; as

demonstracoes do povo de Lisboa, no momento em que o seu corpo
era conduzido à ultima morada, correndo todos a essa cerimonia pen-

sando aquecer aquelie corpo gelado coni o fogo da sua dor, deu inequi-

voco lestemunho e tanto mais valioso por ser no momento em que o
sol d'aquella grandeza locava no horizonte da eternidade. Honras d estas

nao se compram, nao se podem solicitar; dioas os contemporaneos,
livremente e com aquella dedicalo que a vontade de um sé nao é ca-

paz de impor.
• Mas perdSo, senhores, os meus elogios a José Estevào na*o Ihe

fazem brotar nem sequer urna foiba na sua conia civica, porque era

um desses homens notaveis que é facil admirar, mas diffidi descrever

tao grandes corno foram ; e ainda que o quizera, ilio poderia eu ser o

Ilomero deste Acbilles. Oesejei sómente que as minhas palavras, profe-

ridas neste logar e neste momento, servissem conio de corda de perpe-

tuas offertada pela nossa classe aquelle grande vulto

«Os homens notaveis pela sua posieSo ou pelo seu talento nSo
morrem geralmente conio os outros : de alguns dos nossos reis se diz

terem morrido de morte violenta ; José EstevSo, corno elles, tambeni
morreu assim. Qual o meio empregado? Um banho quente. Quem foi

o assassino? 0 Thomas de Carvalho.

«Taes s5o as explicacoes desvairadas dadas sobre essa morte, ex-

plicacfles pouco lisonjeiras para a classe medica, mas que a dedicacao

e o sentimento profondo por aquelle que nos deixou poaem porvenlura,

até certo ponto, attenuar.

«Sei perfeitainente que todos os que estao presentes nào deram
ouvidos a estas insinuacfles; mas corno a luz da verdade, por mais bri-

Ihante que seja, encontra por vezes em sua passagem ititeli igencias

pouco uiaphanas ou tornadas foscas pelo sopro da calumnia, que pro-

jectam a sua sombra sobre a reputalo de um individuo, julgo por isso

ulil dissipar estas sombras demonstrando a falsidade das accusafOes.

Deraonstracto de per si pouco luminosa, mas que concentrada neste

foco da sciencia tem um certo valor. Eis os factos :

«José Estevào tomou um banho quente entre 37° e 40° centigra-

dos, e de setenta minutos, no dia 2 de novembro às onze horas, segundo
as indicaeòes dos facultativos. Durante o banho esteve socegado e al-
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gumas vezes procurou dormir; conservouse depois delle incommodado
firn, mas geni symptoma indicativo de congesto cerebral, e so no dia

seguinle, enlre as oito e nove horas da manha, é que parece ter alguem
desconfiado de urna congestao : vinte ou vinte e urna horas depois do
hanno.

«E, perguntarei eu, pode porventura admittir quem conhece a

accao physiologica do hanno quente, que este produza urna congesto
cerebral vinte horas depois? Oeio que n3o. Os phenomenos que se ma-
ni festa in num individuo collocado nestas condicóes s2o o augmento
do numero normal ile respira^»5es e das pulsaròes do corano, resultado

sem duvida da dilatalo dos vasos, pela paralysia temporaria do sym-
palhico ou dos nervos vaso-motores. Comprehendese que possa haver

racilidade em se prodiuir urna congestao cerebral no momento da ini-

mersSo. Porém se pensarmos em nue, apesar da immensidade de ba-

nhos que se tomam por lodo o mundo, e ainda mesmo de vapor, nao
se citain observacfles de congestao cerebral ein seguida a elles, devere-

mos buscar a explicacSo em algum pbenomeno physiologico. A circu-

lacSo derivativa da Tace nao ex pi icari até certo pònto o phenomeno?
A vaporizzo do suor que tem logar na cabeca nao concorrerà alguma
cousa pelo resfriamenlo que produz? A grande dilalacao dos vasos mais
exteriores nao evitarà està refluencia do sangue para o cerebro? S3o
estes outros tantos problemas que deixo a resolver. Mas em todo o
caso é facto que as congesloes cerebraes n2o acompanham com fre-

Suencia a immerselo num banho quente. Foì o mesmo que se notou
urante a estada de José EstevSo no banho, aonde se conservou sem
incommodo, buscando mesmo o repouso.

«Mas se nào se notaram os phenomenos de congesto durante o
banho é possivel que ella o seguisse. É o argumento que se pretende

apresentar, mas que cae ante a physiologia que nào concebe està para-

lysia vascular tao tardia ; e por mais que se procure na hisloria dos

nervos vaso-motores algum facto que possa fundamentar està supposi-

cflo tudo sera em v5o.

«Pelo lado clinico nada legitima està hypothese; o caso de Four-
croy, em que urna congestao cerebral seguiu urna hora depois um ba-

nho quente, nSo tem analogia com o caso presente em que a supposta

congestfio teria apparecido vinte horas depois ; e quando houvesse pa-

ridade haveria o direito de perguntar se na hypothese de Fourcroy
teria o banho sido a causa. Um ou outro caso que apparerà pode ser

urna simples coincidenza ; a extrema raridade delles assim leva a crer

a quem nao seguir o post hoc, ergo propter hoc.

•Estas retlexóes seriam escusadas se todos os homens pensassem

que o veredictum daquelles collegas que viram o doente em conferen-

za devia ter algum valor. Febre perniciosa foi a sentenza pronunciada

pela conferencia, e pode alguem porventura pensar que oito ou dez fa-

llitati vos feriam capazes de desconhecer urna congestao cerebral?

Infelizmente José Estevao succumbiu, e o publico, corno geral-

mente acontece, atribuiu esla desgrapa a medicina e d'ahi a serie de
epigrammas A sciencia que cultivamos.

«A morte tem sempre ra/.ao; a medicina nunca; a esla imprescri-

ptivel lei ninguem se sujeita em silencio, e corno nao podem protestar

contra ella, pi-otestam contra o medico. Todos os que nao chegam A

'extrema velhice de Pri.»mo ou de Nestor accusam a sciencia de inutil

e maldizem-na, manejando os epigrammas por todos os modos possi -

veis.

«J.1 devemos estar habiluados a isso porque quasi s3o coevos ao
desenvolvimento da sciencia*.
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Este documento era preciso quo ficasse nestas pagina* corno homenagem
que presto à memoria, para mini tao grata, do eminente professor dr. Thomas de

Carvalho. A palavra do dr. Abel Jordflo (que lem o seu nome no Dice, tomo
vili, pg. 1) era, por seus servicos e traballio*, auctorìzada e acatada.

Thomas de Larvatilo collaborou na revista Cosmorama litterario ccm Anto-

nio Gomes do Valle, medico castrense, e Metallo da Silva.

Accresciute- se ao jà indicado:

432) Traballio* preparatorio* àcerca das agttas mineraes do remo, e provi-

dencias do governo sobre proposta da commissao respectiva. Lisboa, lmp. Na-
cional. 1867. 8.» de 84 pag.

Neste relatorio collaborou o dr. Agoslinho Vicente Lourenco, lente da Es-

cola polytechnica de Lisboa, de que jà se tratou no Dice, tomo vni, pag. 17.

433) Allocucào proferita uà distribuito do» premios ds educanda* do reco-

Ihimeuto de S. Pedro de Alcantara em 2 de setemhro de 1894, pelo provedor da

Santa Casa da Misericordia de Lisboa, etc. Lisboa, typ. da lolena de Santa Casa
da Misericordia, 1891. 8 ° de 16 pag. coni urna tabella desdobravel.

434) 0 bicho de seda. Poema de Jeronymo Vida. Trad.

435) Congratula Ito canum (Latino Cnniculo Olisiponensis Academiae a se-

cretisi Adjiciuntur et Quid canes? Et Folhetinus prò canibus. —Este opusculo
distribue-se pelos amigos dos auctores corno se fora manuscripto. Olysipone. Tv-
pis Academicis mdcgclxx. 8.° gr. de 39 pag.

Comprehende este opusculo, em que o seu illustre auctor se demonstrou
mui digno conlinuador do celebre padre JoSo da Silva Rebello (veja neste Dice.,

tomo iv, pag. 36), alóm do Congratulatio canum, muilo melhorado e corredo
sobre o que primeiramente saira em folhetim do Jornal do commercio n.° 4:842
de 16 de dezembro 1869 rubricado coni a sigla X, o poenvelo Quid Canes do dr.

F. I. de Sequeira e a Allocucào cm prosa tambem latino macarronica, que se

figura recitada peranle a camara municipal em defesa da raca canina, de que é

auctor Latino Coelho e egualmente saira antes em folhetim do Jornal do commer-
cio.

0 rev. Prospero Peragallo, de quem tratei no Dice., tomo xviii, pag. 14, tra-

duziu para italiano o poemeto Gralulatio canum em versos alexandrinos e se

imprimiu em Lisboa (1893, 8.°).

0 artigo (n." 163) Abaixo as rodas dos exposlos foi tambem reproduzido na
Recista universal Usbonense, tomo vi, 1853, pag. 513, 555 e 567.

0 editor do opusculo
Vida de Judas, de Renan. Refuticào das novas impiedades, pediu e obteve

mie o dr. Thomas de Carralho Ine escrevesse urna introduccào historica, que elle,

devidamente auctorizado, póz a frenle dessa ohm e ali veni, coni assignatura, de
pag. 5 a '.ì\. Este livrinho tem 89 pag. em 8 " peq. Lisboa. Typ. Je J. da Costa

Nascimento Cruz, 69, rua do Arco da Graca, 186 i.

P. THOMAS ESTEVA M. (V. Dice, tomo vii, pag. 3i6).

Està errada a data na linha 23 deste artigo. Onde se «. . .e haviam fun-

dado em 1756 o collegio de Rachol. . leia-se «em 1556 •.

D. THOMAS GOMES DE ALMEIDA, bi>po de Angola e Congo, etc.

E.

436) Saudacào postomi ao clero e fieis da sua diocese, etc. (S. I. n. d., mas
é de Lishoa e da typ. Universal, 1872). 8.° gr. do 16 pag.

THOMAS JOAQUIM HE SOUSA E ARAGAO DE CASTELLO
BRANCO CORTE REAL, fidalgo da casa real, eie— E.

437) Voto que sobre o estabelecimento da pai aerai dea mn anonymo, ou carta

qiw a um fxdalqo desta córte escreveu o auctor. Lisboa, na offic. de Pedro Ferreira,

17i8. 4 ° de 6 pag.
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Existia uni exomplar na livrai ia das Necessidades em um volume de «Papeis
varios-, Nao é vulgar.

TUOM A8 JIISÉ PIXTO SlCHQUKIRA. (V. Dice, Ionio vii, pag. 351 >.

Ja é fallendo. Foi sepultado no ceiniterio de S. Francisco da Penitencia, do
Kio de Janeiro.

TUOMAS LINO ni: ASSUMPClo, naturai de Lisboa, nasceu a 7 de
inaio 1844. Cursara parte do curso superior de le t ras e tmlia o de conductor
de ebras publicas (engenbaria civil), obtendo collocalo no respeclivo quadro do
ministerio das obras publicas, de que pediu dispensa para se aventurar. por cir-

cumslancias parlirulares, no Brasi I, e estabeleceu-se no Kio de Janeiro, onde or-

ganizou urna sociedade para a publicacao de nbras litterarias e scientifìcas e
commercio de livraria, sob a firma de Faro & Lino. Exerceu tambem ali a pro-

lissao de engenhciro civil, mas tanto num romo nouiro emprego nao se julgou
compensado dos esforcos e sacrificios, e rrgressou a" Europa coni a intencào de
eslabeleccr se em Paris para entrar em outros emprebendinn ntos. Nf«o se deu.

comtudo, lisonjeiramente coni os seus projectos e voltou a Portugal, onde li-

gando-se a Antonio Ennes, seu amigo intimo, com elle conviveu na imprensa
iornali>tu*a no periodico 0 dia e depois o acoiupanhou na reorganizacào da bi-

bliolheca nacional de Lisboa, em <|tie o conselbeiro Ennes foi ebefe (inspector

dos arebivos e bibiiotberas do remo, antigo bibliothecario-mór) e Lino d<*

Assumpcao o immediato, ficando a exercer as funegoes superiores quando Ennes
esteve ausente na Africa Orientai a desempeiihar o alto cargo de commissario
regio

No Kio de Janeiro, Lino de Assumpeio auxiliou com solieitude provada a

fundacìo de um instituto de ensiim, o Lyctu litterario portujtuez, para o qual
eoncorreram com servici» e avullado capital os portugnezes de mais elevada e

mais consideiada posicao e-tabelecMos naquella importante praea, e cujos nomes
a colonia norlugueza cita sempre com respeito e gralidao.

No meio das suas conlrariedades e dos seus qnefazeres, Lino de Assumpcà*o.

ja experimentado nas send.is das boas le t ras, escrevendo para o tbeatro e collabo-

rando em pnbli"*a»;óes lilterarias, em Lisboa, animado ao lado de Antonio Ennes
e encantado no desempenbo de suas novas funccoes bibliograpbicas e pelos exa-

mes que era obrigado a fazer nos cartorios de extinclos conventos. progredia em
investigacóes e estudos bistoricos e delles deu conta ao publico em alguns volu-

mes, corno se vera pelo regislo nada pequeno que farpi em seguida. Na biblio-

tbeca nacional ampio e produclivo campo linda para esses estudos e n5o o des-

prezou a sua aclividade.

Tinha a commenda da ordem d i Couceicào de Villa Vicosa, e era socio da

Academia real das sciencias de Lisboa, da Keal ac<èdemia da bistorta de Madrid,

oflicial da instruccào publica de Franca e vogai da commissao dos monumentos
nacionaes.

Aleni do periodico 0 dia, collaborou em diversas fclbas litterarias.

Falleceu, na casa que possuia em Pago de Arcos, na manha do dia i de

novembro 1 1*02. 0 corpo foi conduzido paia Lisboa, coni grande acompanba-
mento de amigos e collegas, para o ceiniterio occidental, onde ficou depositado

no jazigo de familia.

Para o tbealro deu:

438) 0 criado de mtnha midher. Comedia em um acto. (Representada em
Coimbra no theatro Academico). Coimbra, imprensa Litlèraria, 1806. 4.° de

10 pag.

439) Dormir acordado. Comedia em um acto. (Representada no tbealro Aca-
demico, de Coimbra; e no Gymnasio e Rua dos Condes, de LUboa). Ibid., na
mesma imprensa, 1866. 4.° de 11 pag.
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440) Mollila campainha! Comedia em uni aclo. (Itepresentada no Ihenlro da
Bua dos Condes). Lislioa, lyp. da rua do Soccorro de Cima, 44, 1868. 8.° de
24 pag.

441) Eva. Drama em 4 actos. (Itepresenlado no theatro de D. Maria II).

442) Ajuste de contas. Drama em 3 actos. (Hepresentado no mesmo theatro).

443) Monsenhor. Comedia em 3 actos.

444) Hmitzuu.

445) A casa de Honardan.
Aleni de outras, origina*», traducroes ou imitacóes, de que nà"o tornei nota.

De outros trabalbos teubo a seguitile noia:

446) Narrativa* do Brasi!. 1876-1880.

447) Mil e seiscentas legitas peto Atlantico.

448) Qs jrsuitas. 0 catolicismo no seculo xvi.

449) Firn de seculo. Historias do meu tempo.

450) As festns de outr'ora.— Separata de 0 dia. Està edirSo foi apenas de
25 exeroplares.

451) As ultimai freiras, com urna carta de Antonio Ennes àcerca das ordens

e inslituicùes relvjiosas.— Contém: «0 real mosteiro de Santa Clara de Villa do
l'onde» ; «As dominicanas de Corpus Christi»; «Moiu-a e os seus mosteiros» e

«As TV*esinhas de Coimbra». Lisboa, 1894. 8.°

452 Historias de frades. 1900.

453 As monjas de Semide.

554) Os mnrtyres, paraphraseando na tenda chr'stù.

455» Os martyres. Narrativa rjue saira primeiramente na revista SerGes.

456 As freiras de Lorrùo. Lisboa, 1899. 8.°

0 sr. Rodrigo Velloso, apreciando està obra na seccao bibliographica da sua

Aurora do Cacado, periodico sustentado por niuitos annos com brillio e lustre

para as letras portuguezas, escrevia (n.* 11 da nova sèrie, impresso em Lisboa

em 1899, 32.° anno) o seguinte:

«As freiras de Lortuo. (Ensaio de monografia monastica). Cu-
rioso e interessantissimo livro é o que lem por auctor e titulo os que
regista a epigraphe desta noticia, e sondo monograpbia tao completa,

quanto possi \el, sobre o faiiioso Mosteiro de Lorvào, em suas paginas
compendia e consubstancia muitos dados imporlantes e utilizaveis para
a historia do inonaslicismo elitre nós, uns quasi iuleirainente desconbe-
cidos, outros sendu-o bem pouco.

«Eni tal modo, pois, veio o sr. Lino de Assun prao, que desde
longe se lem consagraao a estmlos monaslicos, sendo ja avultado o nu-

mero de obras coni que, sob esle ponto de vista, lem dotado e enrique-

cido a nossa bucatura, prestar com as suas Freiras de Loituo novo
genico de lodo o ponto valioso, meritorio e applaudi vel».

Parece que tinba ja materiaes colligidos para as seguintes obras:

457 » A vida d* Sttnto Antonio.

458) Vm rei coni o diabo no coqto. Episodio politico no seculo xvn.

459) Geomaphia e historia.

# TIIOMÀS LOPES, poeta brasileiro. Conheco delle o seguinte:

460) Livro do espirito. Poema. Rio de Janeiro, 1904. Com o retrato do
auctor.

THOMAS LUIS. (V. Dice, tomo vii, pag. 352).
No final de.ste arligo cita -se o mesmo tomo inexactamente; onde se \è : T,

184; leia-se: T, 84.
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THOMAS MARIA RESSONE, nogociante e capitalista da praca de Ls-
boa e creio que naturai desta cidade. Foi agraciado coia o titillo de visconde le

Bessone. Ja é fallendo.

Pelas circumstancias quc se deram nas suas relacoes com o banco de Poi-

tugal, de que se origiuou um litigio que durou de 186-1 a 1872 e consequenti

fallencia da casa commercial ({ossone, l'urani impressos varios artigos em diver-

sos periodicos e opusculos, de que liz menalo no arligo dedicado a José Lou-
ren^o da Luz, no tomo xm, pag. 6i c ù'\. Kste ultimo, que fora presidente da
direccio do banco de Portugal, leve que inter\ir nesse notavel litigio.

Uegislo o nome de Thorn.1s Maria Bissone porque muitos dos mais impor-
tante* documento* impressos sairam soli o seu nome.

Àcerca da sua fallencia, o ronseiheiro Silxa Ferrfo, abalisado advogido pc-
rante os trihunars de Lisboa, escreveu e uiandou imprimir o seguinte:

Parerci* $obre o mcrecimento do recano de rerista interposto pelos admìnis-

tradores da Caixa lilial do banco Uniao do accontilo do tribunal commercial de
2.* inslancia proferirlo na causa de fallencia do sr. Thomds Maria Besson? reque-

rida pelo banco de Portugal, etc. Lisboa, typ. do «Futuro», 1868. 8.° de 65 pag.

0 auctor, apreciando a decisfio da instancia supei ior, fazia votos tara que
pudessem conciliar-se os «iuslos e razoaveis» interesses do banco de rortngal,

«coni os juslos e legaes direitos, assim do sr. Bessone e de sua familia, «omo dos
seus «redorcs».

D. THOMAS DE MELLO ou D. THOMAS FLETCHER OU D. THO-
MAS JOSÉ FLETCHER HE NELLO HOMEM, filho do lenente-general

D. Antonio José de Mollo Homem e de I). Constanca Fletcher, naturai 4a Moita.

onde a familia linda propriedades e procedia dos condes de Murca. A mite era

de origem britannica. Depois dos primeiros estudos, <-u livre das cadei.is morige-
radoras da familia e possuidor do alguns bens, cedo se enlregou à vida solta e

desemharayada de encargos domesticos, corno elle narra em alguns dos seus li*

vros, seni que o prendesse delerminada prolìssAo, posto que o animasse e tri-

lha«se essa carreira, por mais que urna vez desregrada, a das letras, oide osten-

tou recursos para largo e prospero futuro, que todavia nao Ihe sorriu nunca. Nos
ultimis annos estabeleeeu-se e manteve-se com o lim de fazer produzir urna em-
presa para a qual peilira e obtivera exclusivo, para a affixacAo de cartates dos
cspectaculos nos theatros publicos e outras diversóes, distribuiva© e affìxaeao de
prospectos e annuncios de empresas litterarias e outras que queriam gozar dessa

publicidade e nesse emprehendimento lucrava para passar os restos da suaexis-
tencia, l«1> rheia de peripecias e contrai iedades, com regrada indepeudencia e

agradavel trauquillidade, posto que a doenca o desalentasse e prostrasse. Teve
ampio eoracAo e talento.

Morreu na sua casa em Lisboa em 1906.

A imprensa diaria dedicou -Ihe algumas linhas de commemoralo e de sau-
dade a sua memoria.

Mas da sua vida e de seus trabalhos e escriptos, fez affecluosa resenha e

cordata apreciacSo o Visconde de Sanches de Frias no seu interessante livro Me-
moria* litUrarias, de pag. 149 a 181, dando boas amostrasdas poesias de D. Tho-
mas de Mello. •

Das suas obras em separado tendo a seguinte nota :

461) Modesta. Lisboa, 1874.

462) Scena* de Lisboa. Ibi , 1874. 8.° 2 tomos.

46.1) Conde dr S. Luis. Ibi., 1874.

464) Meniorias de um sapatinho. Ibi., 1875.

465) Albano oh a perseouicùo às batotas. Ibi., 1889. Poemeto. 8.° de 28 pag.

466) A c*p*i-a dos touros. Idi.. 1897. 8.° de 25 pag.

467) Bohemia anOna. Ibi., 1897. 8.°

468) Recordando. Ibi., 1904.— Adjunlo anda o poemeto:
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469) 0 negro de Alcantara.

470) Conto» ecasos. Ibi., l«H)i.— Neste livro leve a collaborarHo de Oliveira

Mascarenhas.

i 471) Um disripulo de Kune. Comedia representada no theatro do Gvmnasio,
mas ilio foi impressa.

THOMAS DE MELLO BREYNER, naturai de Lisboa. Medico pela es-

cola medico-cirurgica da mesma cidade, clinico em efTeclivo servilo nos hospi-

taes civis, medico da real carnata, etc. Fui um dos secretarios do congresso de
medicina reunido em Lisboa em 1906, e que tamanha fama deu aos medicos
portu?uezea.-PO<*iile os estrangeiros que vieram à riossa capital tornar parte

*iessas assembleias, onde foram vistos e apreciadns abalisados professores das
escolas medicas da Kuropa e America. Acabou o seu curso com distillerò e de-

fendeu, em aclo grande, a Ibese que em seguida indico :

271 -a) Da retrofUxùo uterina. Hytteropexia e laparotomia. Lisboa, 1891. 8.°

Estava encarregado de um dos relatorios do congresso acima menrionado,
mas nào sei se entrou no prelo.

THOMAS MENDES NORTON, fidalgo da casa real, commendador da
ordem de N. Sr.1 da Concricào de Villa Vicosa, eie. — E.

472) Ettifa sur le* oeuvre» d'art de Raphael Sanzio d'Urbino au monastèro
de Refujos do Lima, etc. Traduite du portug-m par Luis Carloman Capdeville.

Lisbonne, imprimerie national, 1888. 4.° de 158 pag. e mais 1 de errata*. Com
estampas.

D. THOMAS DE NORONUA. Habilitado com o curso superior de le-

tras. Tem collaborado ein as Novidades e em outros periodicos, mas nao pude
tornar a devida nota. Na gazeta cilada enconlro o seguinte artigo critico :

47:1) Dois perfi» (D. Maria Amalia Vaz de Carvalhn e Theophilo Braga.)—
Em o n." 6:820 de 23 de julho 1906.

• D. FREI THOMAS DE NORONIIA E RRITO, naturai de Portu-

gal, da ordem dos prégadores dominicanos, bispo resignatario da Olinda e depois

liispo de Cechim, na India
;
inquisidor do Santo Oflicio, deputado as cdrtes, etc.

Tendo acceitado a nova ordem de cousas no Rrasil, naturalizou se cidadao bra-

sileiro, reconliecendo o governo do ex-imperador D. Pedro I e por esle apresen-

tado bispo de Pernambuco. de cujas alias ftinccdes ecclesiasticas recebeu a con-

lirma^ao do papa Leao XII em 1828. No anno seguinte voltou a Porlugal, onde
se demorou alé 1839. Nesta epoca reassumiu as suas funcefles na diocese e ahi

falleceu em 9 de julho 1847, estando na regencia da faculdade de direito em
Olinda, onde ganhsira sympathias.

E.

474) Discurso recitado na festividade de Santa Luzia, celebrada na egreja

de Nossa Senhora da Pena em 17 de janeiro 1830, anós o fallecimenlo da irnpé-

ratriz rainha D. Cariota Joaquina. Lisboa, typ. de Bullides, 1830. 4.° de 7 pag.

475) Sermno préoado no dia do Pentecoste na egreja matriz do Recife. Per-

nambuco, typ. de Sanlos & C", 183$). 8.° de 18 pag.

THOMAS PI\TO DRANDÀO. (V. Dice, tomo vii, pag. 354).

Às obras tnenrionadas, accresca le- se:

476) Descrivcùo da ponte de Belem. Lisboa, 1729.

477) Jornaatt real vttta por carta» jogada». Ibi., 1729. 8.°

Na biblioteca publica de Evora havia urna colleccao grande de folhetos

desle auctor.
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• TIIOMÀS POMPEO DE SOISA BRASIL. (V. Dice, tomo vii,

pag. :<55).

No seu Compendio d* geographìi (n.° 217) enconlram se faltas relativas a
n.icfles estranbas, poréni ha dados muilo valiosos àeerca da estatislica e topo-
grapbia do Brasil.

Os seus Relatorios enviados à presidenza da sua provincia contém obser-
vacóVs intercssanles sobre està e muilas notas estatisticas.

Do Compendio de geographia lizcram-se algumas edicóes : a quarta appa-
receu em 186V Rio de Janeiro, na typojjrapbia dos editores E & H. Laemmert.
8.° de vhi-556 pag. A quinta, correda e revista pelo auctor, em 1869, é de
\ ni—4»77 pag., aleni de 3 de erratas. Saiu da mesma typograpbia.

Nesta ultima edicao fez algumas alleracóes, melnorando a : dividiu a em
tres par tea, na primeira expóe os principios geraes, ua segunda baia da geogra-

phia geral e particular, e na leieeira da geographia especial do Brasil. Cada urna

das partes é subdividida em capitulos.

Accrescenle-se :

478) Mappa necrologico dos senadores do imperio, com as datas de suas no-

meacòes, postes, obitos, eie, até o ultimo de dezembro 1865. Dito dos senadores

e.rutentes em 30 de jttnho 1860, com a idade, tempo da nomeacào e aetual nomea-
cào, posse, etc. Foram inserto* na lievista trimensal do ìnsliluto Historico,

voi. xxix.

THOMAS SABBATINO MUSO. (V. Dice, tomo vii, pag. 373).

Com lineilo aos estudos publicados nesta espeeialidade agricola e respe*

ctiva industria da seda, que tao desenvolvida se considera em muilas regioes,

principalmente na Italia e na Franca, de que os agricultorcs teem cuidado com
o maior desvelo, darei a* j iti a indicacao das obras que possuo nas minhas col-

leccóes e s3o as seguintes. alein da tegistada sob o n.° 278 :

1. Imtruccam sobre a cultura das amoreiros e macào dos bichos de seda di-

rigida à conservalo e augmenlo das manufarturas da seda, etc. Por D. R. B.

(D. Raphael Bluteau). Coimbra, 1769. 8.» de 220 pag.

2. Tratado pratico dn cultura de amoreiras, e da ci eaedo dos hichos de seda,

com urna necessaria inslmocSo de tudo o que é congruente ao feliz successo

deste tra lieo, etc. Por Situilo de Oliveira da Cosla Almeida Ozorio. Lisboa, na
regia officina tvpographica Anno mocc.lxxiii. 8.° de 16 innum.-98 pag.

3. Tratado pratico, etc. (Outra edicao). Ibi. Na impresso regia. 1824. 8.°

de 83 pag.

4. Arte de cultivar a seda por L. W. Tinelli. Porto. Typ. commercial por-
tuense, rua de Bellomonte, n.° 55. 1861. 8.° de 88 pag com èstampas.

5. Nocves elemeutares sobre a cultura das amoreiras e creacào dos bichos de
seda para servir de guia aos sericultores. Compostas por Francisco de Azeredo
Teixeira de Aguilar. conde de Samod.1es. Porto, typ. do «Jornal do Porto», Fer-
reira Borges n.° 31. 1865. 8.» de 12i pag.

6. Guia pratico do sericultor portuquez. Publicado por E. Moser. Porto,

typ. Commercial, rua de Bellmonte, n.° 19\ 1865. 8.° de 14 pag.

7. Guia pratico do sericultor portuquez. 2.* edicao correda e augmentada
por Eduardo Moser. Porto, typ. Lusitana, 1\, rua dé Bellomonte. 1870. 8.° de
30 pag.

FB. THOMAS ou THOMÈ RODRIGLGS, naturai de Lisboa. Foi rei-

lor ou lente jubilado da provincia de Santo Antonio, commissario da Custodia
da Terra Santa na córte do Rio de Janeiro.

Residiu em Messina e ali rscrcveu e publicou urna obra em italiano por
1812. Tratava da carta topographica da antiga cidade de Jerusalem e dedicou a

ao entao principe regente, que foi Rei D. Joao VI. Traz o retrato deste prin-

cipe.

Digitized by Google



TH MJ

Està noiicia, segundo urna folha quotidiana de Lisboa, fóra dada ao Insti-

tuto de Coimbra pelo dr Antonio Mari, de Messina, que andava em estudos da
htteratura portugueza.

THOMAS TELLES DA SILVA. (V. Dice, tomo vii, pag. 357).

Emendem-se os appellidos : Silva Telles e nào Telles da Stica.

0 titillo de Visconde de Villa Nova de Cerveira foi depois encorporado na
casa dos Marquezes de Ponte do Lima.

Este 12.° Visconde morreu no castello da Foz, onde esleve preso por ordem
do governo expedida em 1702, e sabe-se que foi enterrado na igreja matriz

daquella villa

FR. THOMAS DA VEIGA. (V. Dice., tomo vii, pag. 357).

No livro Cousideracòes (n.a 229) saiu errado o nome do padre Fr. Jo'io

Venido «Olim», e deve ler-sc tao sómenle padre Fr. Joiio Venido, porque é de-

mais o adverbio Olim, que perlencia às qualifìcacues deste sacerdote e foram
omittidas.

THOMAS XAVIER DE ARALMO VIE1RA MONTEIRO, que foi de-

sembargador da relacao do Porto, e estava ali em exercicio de funccóes no res-

pectivo tribunal p»»r 1828, eie. Escrevia nessa epoca no Correio do Porto e silo

de sua rodacelo, ao que se infere do que escreveram os redactores da obra Do-
cumentos para a bistorta dos cortes geraes da nardo portvnueta, os tres artigos

que, àcerca do crime dos esludanles da universidade de Coimbra, perto de Con-
deixa, verberando-o coni energia, ali sairam anonymos com o titulo:

479) Sobre a l'niversidade de Coimbra.

Nada mais sei d»\sle magistrado, mas é de crer que mio aitasse com o seu

auxilio littei ario ou scientilico em gazetas da sua feicao politica e dos principio»

absolutistas que adoplara e defendera.

TIIOMASIA GAETANA DE SANTA MARIA (SOROR), religiosi

professa no convento de Santa Cruz de Villa Virola.

E.

480) Relacam a alidissima, e sempre lembrada morte do Serenissimo Se-

nhor Infante Dom Joam na sua tema idade. Dedicada a Virgem Purissima da

Conceicao do Villa Vicosa, Padroeira do Reyno. . . Dada a luz por Seu Pae Ma-
nuel de Mira Valadam, cirurgiao approvaìlo nesla córte. Lisboa, na offic de

Pedro Ferreira, impressor da Fedelissima Rainlia Nossa Senhora. Aimo do Se-

nhor 1763. 4." de 8 pag.

Em vers<».

TUOMÉ BARBOSA DE FIGLEIREDO ALMEIDA CARDOSO. (V.

Dice., tomo vii, pag. 358).

Era baeharH formado em leis pela l'niversidade de Coimbra, officiai inter-

prete na Secretoria de eslado dos negocios estrangeiros.

Nasceu a 4 de agosto 1755 na colonia do Sacramento (America meridional)

e falleceu em Lisboa a 7 de agosto 1820.

THOMÉ DE DIL'. - Pseudonimo de que usou Thomas Ribeiro, em colla-

boralo de diverso» periodico* politico».

FR. THOMÉ DE JESI 8. (V. Dice., tomo vii, pag. 359).

Na segunda <>dic«lo dos Traballio* (n.° 235) o tomo i lem xvi-326 pag e

mais vii de indice ; e o tomo n iv-282 pag. e mais x de indice.

A quarta ediefio saiu da regia officina lypographica.
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A ultima edicSo dos Traballio» Ibi impressa em 18G.H sob a direccao do
auctor deste Dice., Innocencio Francisco da Silva, coin annotaróes.

Houve com elTeito outra edicSo de Pedro Craesbeeck, mas su da primeira

parte. No entretanlo nflo affiimo, para nio dar indicacelo inexacta aos biblio-

philos.

481) Trabalhos de Jesus, etc. Lisboa, por Pedro Craesbeeck, 1620. 8.° de
xvi innumeradas-55i foSbas numeradas só de um lado. Contem a protestatilo da
fé, a dedicatoria a l). Calharina de Noronha, carta a nac5o portuguesa e prologo

ao lettor. As licencas teem as datas 1617 e 1618.

A carta, cujo principio nppareceu no Munnurio, periodico de Braga, deu-a
Camillo Castello Branco integralmente em as Abito de insomnia, n.° 1 de janeiro

1873, onde corre de pag. 38 a 48.

Das versóes inglezas tendo a seguinte nota :

482) The sufferings o{ our torti Jesus Christ written originally in Portugwse.

By Fr. Thomas of Jesus of the order of the hermits of St. Augustine and newly
translaled into Anglisti lo which is added the third and last part never before

publislied in tuo volumes. Dublin. Printed for I. Christie, 170, James Street.

1810. 8.° 2 tomos de 331 e 415 pag.

Cunha Hi vara, no seu Chronista de Tissuary (1866), n.* 3, pag. 78, diz ter

visto duas versóVs, saidas tambem dos prelos de Dublin, urna em 1823 e outra

em 1835, ambas etn 2 tomos. No prefacio da sequnda se fax referencia a outra

versar» inglesa de B Welton, impressa em 1721.

Tambem constava que na illia da Madeira, onde residia em 1864 um minis-

tro da egreia protestante, estava estc sacerdote, rev. E. H. Lanton, a traduzir os

Trabalhos de Jesus.

TUOMÉ PI\(IEIRO DA VEIGA. (V. Dice, tomo vii, pag. 363).

Algumas resposlas e pareceres seus corno procurador da corda encontram-se
no tomo iv das Ditsertacòes de Joao Pedro Ribeiro.

Na Revista Uteraria, scientifica e artistica, do periodico 0 seculo, de Lisboa,

publicada em setembro, 190i, vem um extenso artico assignado por José Pe-

reira de Sampaio, Iitterato portuens*, que usa em seus cstudos criticos do pseu-
donymo Bruno, deerca de Tbomé Pinheiro da Veiga, e no qual se referc as in-

vestigacòes de Innocencio e de Cunha Rivara, e depois ao traballio emprehendido
pelo fallecido escriplor Arnaldo Gama, de conta do editor Cruz Coutinho, para
a revisao c impressao da obra (n.° 246) Fastigimna, da qual o mesmo editor pos-

suia urna copia.

0 imnuscripto existente na bibliotheca de Evora vem registado no tomo u
do Catalogo, pag. 611 e 612, deste modo, de que deixo aqui a copia exacta,

corrigindo o que saiu impresso no Dicciunario:

•Fastigimna ou Fastos Geniaes, tirados da tomba de Mei lim onde forilo acha-

dos com a demanda do Sancto Brial pelo Arcebispo D. Turpi, Descuberios e ti-

rados à luz pelo famoso lusitano frei Panlaleao que os achou em mi mosteiro de
calouros. Bepartidos em duas partes ; na Philipstraea q Irata das festas e bons
annuncios do nascimento do principe D. Philippe. E Pratilogia q (rata da pratica

do Prado, genio, c conversalo aas Damas, por outra letra Baralilho quotidia-

nario. Vae acrecentada nesta impresalo a Pincigraphia, ou descripcSo e historia

naturai de Valhadolid.— Sub signo cornucopiae. Cornuariae in foro Boario.

Excudebat Cornei ius Comeles ex genere Corneliorum. À custa de Jaimes de
Temps Perdut comprador de livros de cavallarias.»

Letra da primeira metade do seculo xvn. A primeira parte occupa 62 follia*

;

a segunda 70 e a terceira 17.

No mesmo catalogo segue :

Meditacòes de Thomé Pinheiro da Veiga.

Letra do seculo xvu. 1 voi., 4.° de 397 folhas. Continuo a Iranscrever do
catalogo.
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Sob este (itulo veni varias obras e em primeiro logar a obra antecedente

( Fastigimna) :

«A qual é dignissima de ler-se, e merecia andar nas maos dos curiosos. As
elegantes descripcóes, anecdotas bem entretecidas, a critica fina, a ironia, e às

vezes a satyra, cada urna em seus logares, fazein ler coni gosto urna obra quo
era menos de esperar da* fonnas austeras dos nossos quinhentistas, em cuja es-

cola ainda aprendeu o auctor*. Este é o juizo que dell»» fez o sr. Itivara, que
refuta a opinilo de Barbosa, quando no tomo a pag. 97, aitribue està obra a

Fr. Alexandre da Paix&o, monge de S. Ben lo, que nascendo em 1631 nAo pod :a
historiar as fe^tas do nascimento do Prìncipe em 1605.

Seguem-se: (Veja o Catalogo ciUdo, mesma pagina).

A ti. 273. Finesas venturosa» (novella).

Com.— No tempo que D. Fernando de Aragio senboreava Napoles.

A fl. 3<)3. Outra novella em que figura urna pastora «Iphigenea», e um prin-

cipe de Inglaterra.

Com.— Nuvens pardas dourava o sol

A fi. 337. El insigne hospital de Cupido (novella em portuguez).

Com.— Hum mancnbo generoso a quem deu a natureza.

A fl. 359. Novella em que figura um mancebo «Sileno» e urna donzella
• Felizaura».

Com.— Na famosa cidade de Nicoria cabeca do reino de Chypre.
A fl. 383. Hospital de Cupido em carta a um amigo.

Diversa da que vem com o mesmo titulo a fl. 337.

TUOMÉ PintS. (V. Dice., torno vii, pag. 363).

Na sessAo solemne da Sociedade pharmaceutica lusitana realizada em 31 de
dezembro de 1888 o presidente José Ribeiro Guimaràes Drack leu o discurso

commemorativo do 53.° anniversario da fundacfio da mesma sociedade e urna

boa parte da sua erudita oracào foi dedicada a Thomé Pires (pag. 17 a 21)

para provar :

Primeiro: «que ainda Garcia de Orla era estudante em Salamanca,

jà Thomé Pire* havia mandado para o reino noticias acertadas e im-
portantes das drogas e plantas medicinaes do Oriente, sendo a Carta,

a que jà nos referimos, cincoenta annos anterior aos colloquios de
Garcia ;

Segundo : «portante, Thomé Pires foi o primeiro homem desciencia

e o pitmeiro naturalista que foi à India; o primeho europeu e o pri-

meiro portuguez em uussao à China».

A Carta, a que se referìu o auetor do discurso, é a que firou registada no
Dice., pag. 366, sob o n.° 246, e saira no Jornal da Sociedade pharmaceutica em
1838 (2.< anno).

TDOMK RODRIGUES SOBRAL* (V. Dice., tomo vn, pag. 366).

Recebeu o grau de doutor em Philadelphia a 26 de junho de 1783.

Para avaliar bem a sua vida scientifica é bom ler as Memoria» historicas do
dr. SimOes de Carvalho, de pag. 279 a 283.

Conforme referi neste Dice, tomo xvir, pag. 72, em que dei noficia desen-

volvida da Minerva lusitana, o primeiro periodico de Coimbra. cuja colleccio é

hoje rara, foi ahi que o dr. Thomé Hodngues Sobral, com o seu collega dr. Je-

ronymo Joaquim de Figueiredo, fez a pubiicar&o do
4&3) Diario que offtrecem ao publico

.

. . das operaeOes por elles executadas

com as vistas de atalhar o contagio, que nesta cidade de Coimbra se conveava a

experimentar.
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TIAGO MARIA SALOMK MAIA, medico-cirurgiào pela escola me-
*lico-cirurvrica do Porlo. Naturai de Villa do Conde, nasceu a 25 de julho 1833.

Foi cirurgiào de parlido em S. Pedro do Sul e depois em Villa Nova de Gaia.

Falleceu em Lisboa por 1863.

484) Da transfusào do sangue. Porto, lyp. Constitucional, 1861. 4.° gr. de
So pag.— Foi a these de habililarào na escola indicada.

TIBURCIO ANTONIO CRAVEIRO. (V. Dice., tomo \n, pag. 368).

Àcerea deste mallogrado professor e poeta, outro eseriptor acoreano de nào

ineuor mereeimento, tambem fallecido, José Augusto (Cabrai de Melio (veja-st*

neste Dice, tomo xii, pag. 243), (jue se correspondia a meude com o benemerito

limoceneio, eserevia elle de Angra. sob data de fevereiro 1868, o seguinte, que
pode ficar aqui corno nota biograpbica e coinplemenlar fidedigna :

«Tiburcio Craveiro chegou viva e vigoroso a està cidade de Angra.
onde nascerà ; e morou em casa de seu irmSo Joào Ignacio Craveiro, e

dahi se passou para a hospedaria. Existiu alguns mezes nesta cidade

sempre assaz melancolico. Aconteceu chegar aqui, vindo de Lisboa, um
sujeilo da illia de S. Jorye e ir inorar na mesma hospedaria. Deu-se por

muito seu amigo e levou-o comsigo para S. Jorge, onde nào fez caso

delle, e o desgracado nppareceu logo milito doente e em poucos dias

falleceu. Houve suspcitas de que fosse envenenado. Deus sabe a ver-

dade.

«Disseram-me que em Lisboa se apaixonàra por urna (ilha do
conde de. . cuja casa frequentava; que correrà ahi a sua vida grave

risco e que por isso viera para Angra. 0 certo é que viveu aqui sem-

levando-o para S. Jorge, ahandonando-o, corno se diz, nào póde exi-

mir-se de suspeitas graves e tristissima».»

0 Ulular, de que se occulta o nome por que nào ha necessidade de o divul-

gar nessa, ao que parece, tragedia em que foi vidima o poeta acoreano, mas de
que nào tenbo provas concludente*, jà é fallecido ha muilos annos. Viveu em
Lisboa no maior brilho e opulencii e entre a sociedade mais illustre da epoca
(speculo xix). Creio, todavia, que o afamado Cabrai de Mello, tào conspicuo nos

actos da sua vida, nào diria o que se leu se nào o ouvisse, repetido, na roda
selecta em que convivia.

* FR. TIBURCIO JOSÉ DA ROCHA, que era officiai da secretoria

do minislerio dos negocios eslrangeiros, foi o primeiro redactor da Gazeia do
Rio de Janeiro, cujo primeiro numero apparecera em sabbado 10 de setembro
1808, e cuja duracào se prolonf.'ou, com varias mudangas no formato e em o
numero de paginas, até o anno 1822, formando ao todo urna colleccào de 13 vo-
Jumes em 4.° e foi. pequeno.

Fr. Tiburcio publicou diversas carta», que se encontram na Corographia
fosforica, de Mello Moraes, tomo i, pag. 1 12 e segui ntes.

0 segundo redactor da Gazeta do Rio de Janeiro foi o brigadeiro Manuel
Ferreira de Araujo Guimaràes, bahiano, que permaneceu uessas funccóes até ju-

nho 1821, sendo substituido pelo conerò Francisco Vieira Goulart.

Nos Annali da imprema nacional, do Rio de Janeiro, obra que eu aprecio

muito e jà ali nào é vulgar, redigida pelo dr. Alfredo do Valle Cabrai, vem urna

interessantissima noticia desta gazeta, de pag. 3 a 5. No firn se declara nue a pro-
pria colleccào da bibliotheca nacional estava truncada por faltarem alguns nu-
meros que «màos barbaras» dali arrancaram.

E.
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# T1MOX. Pseudonymo sob o qual foram piitilieados varios opu<culos de
critica relativa a personagens que (ìguraram na primeira plana no Brasil, coni o
litulo:

48o) Estadistas e parlamentare». Mio de Janeiro, 1878. 8.°— Em series.

Do modo corno se desempenhou. com indepeudencia, de suas apreciav*<Jes,

que nào agradaria a todos, mas de certo nào molestavam pessoa alguma, escreve :

«Timon pondera que é corno artista ; tem suas preferencias ; suas
inspira<;óes motnentaneas

;
gosta mais de desenhar os perfis dos esta-

distas e parlamenlares de quem pode dizer bcm, do que daquelles que
desafiam as ioclemencias da critica, a qual està no seu direito apode-
rando-se delles».

TIMON SILLOGRAPHO. (V. Dice., tomo vii, pag. 3G9).

Na descripyào dos Esbocot em o n.° 11 està Antonia de Serpa; emende-se
para Antonio ae Serpa.

FR. TIMOTEO DE CIARRA PIMEXTEI.. (V. Dice., tomo vii, pag. 370).

Em o n.° 267 faltou a indicayào do numero de paginas com que saira o livro

Exhortacào militar, eie, que contém u innumer.- 105 follia» numeradas só pela

frente. Saiu sob o simples nome Padre Timotheo, com urna estampa, gravura em
cobre. com as armas da Casa de Braganca e a legenda Neutra Satis.

No tomo anterior, pag. 205, n.° 217, registei osta obra na colleccào relativa

ao periodo denominado da «Restauralo de Portugal».

D. TIMOTHEO DOS MARTYRES. (V. Dice., tomo vn, pag. 374).

0 meu illustre antecessor padeceu grave equivoco affìrmando que n3o havia
outro tomo da obra deste conego de Santa Cruz, quando é certo que escreveu e

mandou imprimir outro na mesina imprenda e que os bibliophilos que possuiam
a obra completa a mandavam encadernar em um só volume, corno succedeu no
Icilio Gubian, onde foi arrematado um esemplar por 10£500 réis.

Temos portanto o,ue o Breve esemplar, etc, com vi-469-3, e a estampa de
Santo Agostmbo, foi impresso em 1648, e a Vida do bemacetìturado padre Santo
Theotonio, etc , em 1 630.

E com efleito era rara.

Constara, em tempo, que existia em poder do padre José dos Santos, resi-

dente em Coimbra, um m»s. autograplio sob o titulo Serie dos priore» do mosteiro

de S. Jorge, em que D. Timolheo dos Martyres dava uoticias biographicas des-

ses priores, incluindo o auctor, que lambem pertencera a esse mosteiro.

No exemplar do Breve esemplar, que possuia Innocencio, andava adjunto

fìegvla divi Augustini Episcopi P. N. Tu de vita clericorum sanctam scribi» regu-

lain. Anno Domini, 1608. 8 ° de 12 pag. innumeradas. Elitre as primeiras duas
linhas do frontispicio e as ultimas urna gravura do patriarcha.

TINOP — Pseudonymo de que tem usado o escriptor Pinto de Carvalho
na sua collaboralo do antigo Diano da manhà e na revista Brasil-Porlugal.

TITO AUGUSTO DE CARVALHO, naturai de Lisboa, nascerà a 7 de
janeiro de 1841. Alumno distincto do curso superior de Ictras, que complctou

em 1862 com louvor d" seus mestres. Aproveitando algumas folgas dedicou-se

ao estudo das lingua», familiarizando-se em pouco tem|>o com o francez, inglez,

italiano e alternilo ; e entrando d<>pois facilmente no ensino da escripturacào

commercial, preparando-se deste modo para exercer qualquer cargo elevado nas

primeiras casas bancaria* ou commerciaes de Lisboa. Assim se babilitou a exer-

cer um logar superior na direccao geral dos correios e posta* do reino e depois

passou, por accordo e transferencia de um funccionario do ministerio da mari-
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nha, para o logar de chefe de repartifio da direccao geral do ultramar, que exer-

ceu por longos e beni aproveitados annos.

Eis os dados biographicos, que escrevi por occasiào da sua morte, occorrida

em 21 de marco 1902 e se deram ao prelo no Diario de noticia$ e que ampliare!

nestas paginas.

Tito de Carvalho enlrou corno amanuense no minislerio das obras publicas,

commercio e industria, por pori a ria de 23 de maio 1859; e em virtude de con-

corso foi promovido a seguiido officiai do mesmo mini?terio em 2o" de novembre
1863; mas em Janeiro 1864 recebia a nomeacao de ebefe da reparticào centrai

da antiga direccio geral dos correios.

£m 1878 o Conde das Alcacovas, nomeado chefe da 3.* reparticào da direc-

cao geral do ullramar, acordou coni Tito de Carvalho a troca dos logarese dahì

em deante o conde pas*ou para os correios e Tilo de Carvalho foi desempenhar
no ministerio da marinila as funccoes daquelle, onde se conservou alé 1900, em
que o investirai!» no cargo de director dos caini niios de ferro ultramarinos, re-

particào da mesma secrelaria de estado ultimamente organizada.

Fòia commissario regio junto da Companhia de Mocambique desde 1889,

membro do conselho fiscal da Companhia dos labacos, membro da Commisto
superior das obras publicas do ultramar, vogai da direccao da Sociedade de geo-

graphia de Lisboa, socio fundador da Associarlo dos jornalistas e homens de
letras de Lisboa e de outras associaefles.

Exercera muitas e mui importante* commissoes de servito publico, e, co-

nhecendo bem as leis que teem regido o ampio dominio colonial de Portugal, col-

laborou com os respectivos ministros em todos os diploma» que mandaram po-
blicar na foiba officiai ; ou nos relatorios e propostas, que apresentaram à apre-

ciacao e sanceflo das cortes geraes da naeflo.

Collaborou na importantissima memoria incumbida ao conselheiro Pedro de
Carvalho para ser presente na Confed< rapito Helvetica, onde estava sendo discu-

tido e foi julgado o litigio do caulinno de ferro de Lourenco Marques, cercado
de tantos incidentes e de tantas contrariedades diplomaticas.

Fflra louvado, em portarla de 20 de marco 1897, pelo traballio da estetistica

graphica dos caminhos de ferro do ultramar de 1888 a 1893, que organizara com
o sr. Belchior Machado, que é agora chefe da 3.* reparticào ; por igual traballio

referente ao periodo de Ì8J4 a 1896, em portaria de 2 de abril de 1898, e pela

superior intelligencia e inexcedivel zelo com que se desempeoliara de importai! -

tes servicos incumbido em portaria de 30 de junho 1898.

Pertenceu às seguintes commissoes, em cujos trabalhos resplandeeeram as

suas variadas aptidOes e os seus vastos conhecimentos dos assumptos ultramari-

nos : encarregada de apresentar um proietto de reorganizacào dos servicos de
obras publicas no ultramar; encarregada de reorganizar o servico de emissào de
valcs ultramarinos; incumbida, em servico considerado permanente, de colligir

e coordenar as informaefles commerciaes que interessam à industria e ao com-
mercio, tanto da melropole corno das provincia* ultramarinas

; encarregada de
examinar os documcnlos referentes às questóes do camiuho de ferro de Mormu-
gà"o; e. além d'isso, era vogai : do Conselho das paulas ultramarinas; da Junta
adroi nistrativa do caminho de ferro de Benguella ; e da Commissao executiva do
mesmo caminho de ferro, cuja presidencia Ihe fora dada.

Representou em cdrtes, nas legislatura* de 1882-1884. 1884-1887, 1887-1889
1890-1892, 1893 e 1894, um circulo do ultramar. Em 1868 exerceu as funccoes

de secretano particular do conselheiro Sebastiao Lopes de Calheiros e Menezes,
quando foi nomeado ministro das obras publicas, commercio e industria, nos
gabineles presididos pelo conselheiro Conde de Avila (depois Marquez de Avila
e de Rolama) e pelo conselheiro Marquez de Sa da Bandeira.

Serviu a nacao, na carreira burocratica, effeclivamente, e sem licenca de
cabula, 43 annos e subiria até o elevado cargo de director geral no seu ministe-

rio, se o quizesse.
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Referiu-se que, tonilo fallecido cin 1899 o conselheiro Francisco Joaquim
da Costa e Silva, director gemi do ullrainar, o conselheiro Antonio Eduardo
Villaca, enlào gerindo a pasta da marinila e ultramar. Mie oflerecera aquelle alto

cargo e Tito de Cai valilo decliuou-o allegando quo era em demazia pesado para

as suas forcas.

Esse illustro estadisla queria venccr a inexcedivel modestia de Tito de Car-

vallio e nSo o conseguili apesar de reileradas inslancias. Beni recoiihecera o elc-

\ado servirò que III-.? preslara, na collaborarlo conscicnciosa coni que enrique-

cera o importante relatorioque mesmo ministro da marinila levata ao parlamento
e no qual se condensavam a (ustoria e a estetistica dos dominios portuguezes de
além-mar no decorrer de muitos annos. 0 relatorio citado lem tres grossos to-

mos em °, de que possuo um examplar.

Collaborali na Gazeta de l'ortugal, no Coitcìo da manhà, no Diario de no-

fida* e no Economista. No Diario de noticias por muitos annos e no Economista,
de que fóra fundador e director o conselheiro Antonio Maria Pereira Cairilho,

desde a sua fundarào e ahi deixou, entre outros artigos relativos a questoes ul-

ti amarinas, urna s»*rie de 116, sem interrupcito, acerca da provincia de Mogani-
liique, em a qual serie defendeu com entusiasmo, calor e siuceriilade patrioticos.

os vitaes interesse» daquella provincia contra os que tinham p»*nsado, e seni re-

ceio o divulgava»!, que podia ser alienada, destruindo assim uin dos mais bri-

llimles floiOes da corda porlugueza, seni vantagem para a mac patria!

Tito de Carvalho fóra sempre defensor extrenuo, intemerato e convicto da
inlepridade de Portugal, com as suas posspssòes ullramarinas, em cujos pro-

gresso* acredilava por meio de adminislrai;óes correr t s. sensatas e patriotica^.

Foi direclor do Diccionavio de geographia universal, urna das publicaróes

mais itnporlanles e mais dispendiosas do editor David Corazzi ; e traduziu a

Terra iltustrada, de Elisée Iteclus, que enriqueceu com muitas notas. Tainbem
crllaborou no Archico pittoresco, da empresa (Castro Irmào, e ali exerceu, nas

horas disponi veis do servieo officiai, às \ezes de rnanha" e à noi te, funcvóos de
secretano e guarda-livros, tendo os livros commeiviaes mima arrumieao que Ihe

daria eredito e lionra em qualquer casa commercial de ptiiueira oniem.

Collaborou, especialmenle. nas gazetas portuguezas Jornal do Porto, do edi-

tor Cruz Coutinbo; no Jornal da manhà e no Jornal de noticias.

Collaborou em 1870 coni Drilo Aranba num Almanach das bernardices, que
nào passou do primeiro anno e foi impresso sob a indieacSo de quo os auctores

eram Dnis pacalos.

Tem em separado :

48G) Memoria e docmnenlos ùcerca do* direitos de Portwjol nos territorios

de Marhona e Ri/assa. Fol. de mais de 500 pag.— Saiu anonymo, corno publica-

«;ao do ministerio da marinha e do ultramar.

487) Le* colonici portiiqattrs nn point de rue commeirial. — Monographia des-

tinada a rolleccSo mandada escrever e impriinir para a exposinìo uni\ersa! de

Paris em 1900.

488) As companhios portiigitcsas de colonizarào. Memoria apresentada, ctc.

Lisboa, imp. ISacional, 1902. 8.° de 122 pag.

Esle livro fazia parie da collecetfo de memorias apresentadas no congresso

colonial nacional rcalizado naquelle anno por iuiciativa da Sociedude de geo-

graphia de Lisboa. Veni indicada este e os demais trabalbos neste Dice, tomo xvm,
pag. 327 a 329.

TITO AUGUSTO DUAIlTi: DE !\OllO\IIA ou TITO DL NORO-
IVIIA, corno em geral assignava os seus trabalbos litterarios. Nasceu em (lenifica

(termo de Lisboa) a 14 de agosto de 1834. Dedicou-se A classe typographiea.

que exerceu por algum tempo, seguindo todavia o curso superior de engenharia

civil. Perlencia ao quadro legai de conductores de obras publicts e foi por mui-
tos annos chefe de seccato de obras pubhcas, no districto do Porto, tendo a seu

TOMO SU (Sappi) 19
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cargo a construccao da nova alfandega daquella cidadc. No descanso do servirò

officiai dedicou-se ;is boas letras e enlrou em investigaròes Imtoricas e archeo-
logica?, relacionandn-se com alguns homtns eminentes nas letras, laes corno o
estudioso e illustre bibliophilo Visconde de A/evedo, de quem j;i se tratou neste
Dice, Era socio do instilulo de Coitnbra e pertencia a outras corporaedes. Fal-

leceu no Porto em 1 de junho 1896. — E.

489) Ensaios tobre a historia da tmprensa. Lisboa, tvp. Franco- portuguesa
de Lallcmant & C.% 1857. 8 de xi-78 pag.

E traballio incompleto. Foi reproduzido no Almanach illustrado e encyclo-

pedico. Ibi, na mesma otlicina. E antes escievera, no mesmo genero, outro resumo
para o semanario Recreio popnlai', que saia em 1855.

Por julgar deliziente o estudo acima, Tito de Noronha entrou em novas in-

vestigacóes e passados bons 14 annos deu ao prelo a seguinte obra :

490) Cttriosulades biblingraphicas. I. 0 Cancioneiio de Rezende. Porto, 1871.
8.° de 70 pag. II. Ordenacòfs do Reino. Ibi., 1871. 8.° de 80 pag.

0 capilulo acerca das Ordenacòes deti logar a sèria controversia, corno live

occasi&o de notar quando, no tomo xvu, de pag. 121 a 128, com estampa s, (ratei

da edirao mandada fazer por El-Iiei 1). Manoel, e o auctor entendeu que devia

ampliar esse trabalho e dois annos dep^is publicou :

401) A tmprensa portugueza no nodo XVI, $ett$ representante» e sua» prò-

duccOes. Ordenacòes do Reino. Porto, M.Dc.cr.Lxxi». 4.* de 104 pag. além do roslo

e imi ice.

Tito de Noronha nao descansava. Quasi ao mesmo tempo e a seguir man-
dava imprimir:

492) Auto» de Antonio Preste*, 2.- edieao extrahida da de 1587. Porto, 1871.
8.° de x 1-503 folhas

493) Grammatica de Fernào de Olirei™. 2.» edtelo, conforme a de 15oti.

publicada pur diligenrias e trabalho do Visconde de Azevedo e Tito de Noronha.
Ibi., 1871. 8." de m-120-vn pag , alem do rosto e indice, com fac simile.

494) Cartas do padre Antonio Vieira. revistas, etc. Ibi., 1871. 12 • de
200 pag.

495) Ditos da freira (D. Joanna da Gama), conforme a ed»c4to quinhentista.

revislas. etc. Ibi., 1872. 8.° de xiv- 108 pag.

49C) Numismatica portuguesa. Ibi., 1872. 8.°

497) Etpelho de comdo» do dr. Joào de Barro». 2." edicao conforme a d»»

1540, publicada por Tito de [S'oronha e Antonio Cabrai. Ibi., 1874. 4.° de iv-lxi

ftlhas numeradas na frente e mais 3 innumeradas de indice.

Tem mais:

498) Memoria» de «m chartito. Ibi., 1868. 8 ° de 14!» pag.

499) Passeios e diyressùes. Ibi., 1870. 8.° de 240 pag. Colleecào de narrali-

vas humorislicas

500) Noites de inverno. Ibi., 1871. 8.° de 241 pag.— E urna colleceào de 17
novellas ou contos.

Tito de Noronha, tanto em Li>boa corno no Porto, collaborou em diverso*,

p^riodicos lilterarios e politicos, especializando a Verdade, de que foi o princi-

pal redactor; e a Concordia, onde escreveu urna serie de artigos conti a a •Com-
muna». a respeito das •greves». etc. Alem disso, collaborou no Campetto das
provìncia», de Aveiro, sob o cryptonimo R. d'A.

Tinba accumulado muitos materi.ies para os

501 ) Annaes da tmprensa no secvlo X 17, em que refundiria, rectificaria e am-
pliaria antigos estudos, mas n3o sei se chegou a realizar esse desejo litlerario e
patriotico, que tanto o seduzira em longos annos de pesqui*as.

* TITO FRA\CO DE ALME1DA, naturai do Para, nasceu a 4 de Ja-

neiro de 1829. Do conselho de Sua Majeslade, bacharel formado em sciencias

scciafs e juridicas. advogado, deputado a assemblèa legislativa, etc.
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E
Tem collaborado em diversas publicacfles juridicas e litterarias. Elitre es-

las a Revhta amazonica, onde se nos depaia no pritneiro numero, marco 1883,

o artigo s»»guinte :

502 )
Jurisprudencia e fóro. Pag. 27 a 31.— E urna apologia da prolisso do

advogado, nobre entre as nobres, pela sriencia e pela pratica.

503) Ordem do dia. A qwslào das carnes verdes, ou apontamentos sobre a

criaeùo do nodo na Uba de Marojó, eie. Para, lyp. de Santos & Filhos, 1 856. 4."

504) Discurso pronunciado na Cantora dos senhores deputados na sessùo de

20 de julho de 1858, sobre o ornamento do imperio, etc. Mio de Janeiro, lyp. Imp.

e constitucional de J. Villeneuve & C", 1838. 4." de 20 pag.

505) Emprestimo brasileiiv contrahido em Londres em 14 de setembro de

1865. Dìscurso proferido na ramara dos senhores deputados na s.'ssao de 5 de

julho de 1866. etc. Rio de Janeiro, lyp. Imperiai e constitucional de J. Ville-

neuve & C. 1
, 1866. 4.° de 14 pag.

506) 0 conseiheiro Francisco José Furtado. Biographia e estudo da littoria

politica contemporanea. Hio de Janeiro, em casa dos editores Laemmerl e im-

presso na sua typographia, 1867. 8.° gr. de vm-483 pag. e 1 de errata, coni

retr. lilhogr.

A Opiniùo liberal n.° 36 d* 5 de dezembro de 1867 qualifica este opusculo

de servilo relevante ao paiz, justa demonslrac4o de apreeo a uni dos estadistas

mais sympathicos do partido li Iterai, e perfetto estudo historico sobre os aronte-

chnentos do Brasil de 1840 em deante.

507) 0 Brasil e a Inglaterra, ou o trofico de africanos. Precedido de urna

carta do onsellieiro José hVliciano de Castilho Barreto e Noronha. Rio de Ja-

neiro, typ. Perseverane*, 1868. 8 ° gr. de 34 innumeradas 4o8 pag.

O auctor dividili este trabalho em 4 iivros, ou partes. quo \ào desde a in-

dependencia do Brasil até o reinado do ex-imperador D. Pedro II. P;»tenl» iia os

excessos e violencias des governos da Gran Bretanha para coni Portugal e Bra-

sil * def»nde o governo brasileirc das reconvencóes de lord Palmerston e outros

estadistas ingleses no parlamento.

508) Eètu 'os e commentario» da reforma eleitoral, precedidos de urna carta

ilo conseiheiro de estado J. T. Nabnco de Araujo e com urna introdureào j>elo con-

seiheiro F. Octariono de A. R., etc. 2.» edicao. Rio de Janeiro, A. M. I*ernandes

da Silva, 1876. 3 partes em 1 voi. 8 ° de"xxiv-95-xvi-217 23 pag. e 1 fol. de

errata.

509) A grande politica. Balanco do imperio no actual reinado. Liberues e

conservadores. Estuilo politico-financeiro, eie. Rio de Janeiro, Imperiai inslituto

artistico, 1877. 4 ° de 2-V-I80 pag. com 17 retratos.

O conseiheiro Tilo Franco de Almeida tomou sempre grande parte em todos

os movimentos que tendiam ao progresso moral e material da sua provincia e

diziam que fóra um dos que mais trabalharam na propaganda abolicionista da
es-ravidào no Brasil, por modo que, quando o governo centrai, enlao na regen-

eia a princesa filha do ex-imperador I). Pedro, publicava em maio de 1888 o di-

ploma officiai aholindo a escravidio, podia dizer-se que o Para eslava quasi livre

de escravos com grande satisfarò de todos os patnotas. Nes?a epoca o conse-

iheiro Tito Franco estava jà mui adeantado em annos, porem o seu amor pallio

iia"o arrefeccra.

510) Memoria apresentada ao I/istituto da ordem dos adeoaados ...nases-

$ào de 2G de maio de 1873. Rio de Janeiro, lyp. Perscveranca, 1873. 4.° de 50
pag-

Trata da questuo politico-religiosa.

511) .1 igreja no estado. Estudo politico-religioso, etc. Rio de Janeiro, lyp.

Perseverane, 1874. 8.° de xix-598-2 pag.

512) Phase actnaJ do confitelo religioso no Para com todos os documentai ne-

cessario*, etc. Pari, typ. do Liberal, 1880. 4.° de 5-vi-410 pag.
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TITO JORGi: l)K CAIIVAIJIO MATTA, medico-cirurgiao pela fe-

cola do l'orlo. Naturai desia cidade, nasce» a 4 de janeiro i8:tG.

E.

513) Da ulceratilo. Porlo, typ. de Sebasliào José Pereira, 1860. 4." «le

35 pag.

* TOBIAS HA II IIE IO DI-; MKtVEZES, formado em direito pela facul-

dade do Becife, e lente da mesma faculdade; jurisperilo e jornnlisla, conservali-

do* se nns lidas da impreusa por mais de 22 aunos, segundo declamo os afama-
dos edilores un advertencia do livro Menores e loucos. et«*. Collaborou na Herista

dot ntudus livrct com S\l\io Bomero. Clovis Bevilacqua, Moniz Barreto. e outros,

nuhlicailo em Lisboa pela «Nova livraria iulernaeional», sendo editor Carrilho

Videira

E.

51 4) Ensaiot e estuilo* de philosophia e critica. Becife, 1875.

515) lìratilien a ie et ist in literaritcber Etnticht betrachtet. Kscada, 1875.

51 (») Fin offener ììriej an die deulsche Preste. Idem, 1879.

517) Uni ihteurgo em mangat de camita. Idem. 1879.

518) Eundamento do direito de punir. Idem, 1881.

519) Dias e noites Poesia*. Bio de Janeiro, 1881.

520) Mandato criminal. Becife, 1882.

521) Estudot allentùcs. Idem, 188-1-

522) Menores e loucos em direito criminal. Estudo sobre o art. 14.* do Co*
digo criminal brasileiro. Bio de Janeiro, II. Laemmert & C.*, editores, 1884. 8."

de 180 nag.

Tobias Barreto de Mer.ezes era naturai de Sergipe.

# TOBIAS RKREM.O LKITK. (V. Dice., tomo vii. pag. 375).

Faltou pór o sigimi #, qi:e designa o escriptor lirasileiro.

Nada posso acrescentar r.s circumslancias pessoaes deste medico, porque as

ignoro.

TOSQLTADOn. — Picudonyn.o de que usou Luis Francisco da Silva ou
Luis da Silva, em vaiios arligos de publicacoes eriticas e humomticas, corno a

Cbacota.

523) TliABAMIO (O). Semanario democratico. Coimbra. N." 1. (17 de
maro» de 1*70). Na imp. da Universidade. k.° max. BesponsaveI M. E. (ìarcia.

Foiam eollaboradotes, entre outios Cuslodio de Almeida, Fernando Chry-
sostomo, Adriano Anlbero, B. Doutel e Maidici Joaquim Massa.

Foi o priim-iro hebdomadario que appareceu em Coimbra soli esse litulo

durou pouco. Princi[iiando em marco suspendeu em juiilio do menno anno. Na-
quella «idade houve outro periodico soli iuual denominaciio em 1882, segundo
vejo da lista completa do «Jornalisino em Coimbra», que acompanbou, em supple-

mento, o Conimlricente de 31 de agosto 1907, feila pelo sr. Francisco Augusto
Martins de Carvalho (general de brigada, fillio e successor do veneiando jorna-

lista Joaquim Martins de Carvalho), illustre auclor do Diccionario biUioijraphico

militar.

Em Lisboa e no Porto ja tem havido publicacoes periodicas com o mesmo
titillo, mas por serem mais de ciracier politico que lilterario e de existeneii

ephemera, mio leem regislo aqui.

TU A 1)1 CCÒKS PORTUGUICSAS, etc. (V. Dice., tomo vii, nag. 376).

Aeerca de versóes de Virgilio, veja-se o quo deixei em nota sob o nome de
José Yuz Piato de Sou*a no tomo xm, pag. 230, n.° 10:679.
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Mas traduccfles d.ns Georgicas (pag. 377) ha qiie accrescenlar o que manda-
ram inipriinir Antonio Felicitino de Castilho e Joào Felix Pereira. hsle mio so

deu a luz versdes de Virgilio, mas de oulros aucloros latinos e gregos. Veja-se no

Dice, tomo x, pag. 241 a 245.

Das Georgicas, de Virgilio, temos aleni das mencionadas, a versilo de um
trecho do livro n que cornerà :

Feliz quem da Natura as leis conhece

por D. Borges de Barros. Saia numa gazeta fluminense de 1814 e foi reprodu-

zido nas Poe$ias do inesmo barro* impressa* em Paris a pag. 70, sol) o tilulo

Vantagens da vida campestre; e na pag. G5 vetri oulro trecho das Georgicas, do
livro iv, que se inlitula .4 morte de Orjìhéo.

Da Bucolica acrescentc-se a versilo do Comle de Azevedo; e das Fclogashn

urna traducono por Antonio Teixeira de MagalhaVs noladas nesle Dice, lomoviu,
pag. 313.

Na pag. 378 deve acrcscenlar-se Joào Bernardo da iiocho, une traduziu a

Ode xi do livro ut de Murario, que se encontra nas suas Amostras poeticas,

pag 15.

André Falcào de Hezendc traduziu 32 Odes e a Satyra ix do livro i.

Na pag. 379. Da lliada fez traducalo de alguns trechos José Maria da Costa

e Silva, corno j.1 ficou registado no Ionio v desk* Dice, pag. 29.

Na pag. 380. Alantwl Antonio Ferreira Tatara, segundo se lé* nes-te Dice,

turno v, pag. 3G1, puhlicou urna versilo de Cornelio Nepote.

524) TRAG I-COMI!IHA inlilulada D. Affonso llenriqves. A mal. ria é a

batalha e Victoria de Campo de Ourique. Hepresentadi no collegio de Santo Ali-

tilo aos 3 de agosto. Anno de I G 1 7. Em Lisboa, por Pedro Craesbeck, ll>17.

8 ° de 20 folhas innumerad.is. Os coros sào ein verso* latinos. 0 restante e a

descripcao recitativa do andamento do drama. sem apresentar as fallas ou reci-

talivos dos auctores.

Exislia uni exernplar deste raro opusculo na biblioteca nacional de Lisboa,

••ncndernado em miscellanea coni outros diversos. No antigo catalogo tinha o

n." 2:743.

# TRAJ ANO GALVÀO Di: CARVALIIO, naturai da zona do Meftrim,

do estado do Maranhào, nascerà a 19 de janeiro de 1830. Era bacliarel formado
e.n sciencias socia, s e juridicas na faculdade do Be.ife. Acahado o curso, re-

gressou à terra nata), onde cultivou as musas, dando il luz alguns especimens

apreciaveis. collaborando no Parnaso maranhmse e no Cidadào, periodico per-

nambucano, durante a epoca dos estudos. Falleceu na sua terra, donde ninguem
conseguirà afasia-Io, de febre Ivpboide, em 18G4, coni 33 auiios de idade apenas.

E.

525) 3/ isès sohre o Mio. Tradm cao.

526) Ftiha de Jephté. de Alfredo de Vigny. Tradueeao.

527) Morte de J. J. llonsseau, de Lefrane Pompignan. Tradueeao.

Aleni disso, collahorou no livro Tra lyras. de que faco mencio adeaute.

Nelle lem estas poesias: 0 Brasil, A crioida e a salvia 0 nariz paladina.

A imprenda brasileira, dando nolicia da perda desle illusile maranhense e

lastiniando-a conio perda de talento brilliante, disse que elle era

«Espirilo mais conlemplador do que productor, nao tendo esti-

mulos de glorias e dislinccóts soriaes, o dr. Trajano relrabiu se ile

continuo em sua excetsiva modestia, scndo-o ale para con» os seus mais
intimos amigos.
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• Animato, olii -I oso e colorido na conversacao, fez della corno que
meio unirò de propagacelo de suas ideias e conJiec-imenlos no circolo

estrcilo da amizade. Possuia o verdadeiio dorn de agradar conversando,
e qunntos o ouviram nesses interessante* monientos bào de sempre re-

cordar-se do seu bbnto e da bondade da sua alma».

0 dr. Enriques Leal publicou a biograpbia do poela Trajano Galvfio de
Carvalbo no Pantheon maranhense, (omo li, pag. 199 a 222.

Tlt.WCA RATOS (B03IFACIAKO)— Pseudonymo de que usou Anto-
nio Francisco Barata era varios escriptos, corno se \é no catalogo de suasobras,
algnmas jà citadas nesle Dice.

• TRANQLILLINO TORRES, que foi juiz de direito na comarca de
S. Joao de Paragoassiì. no estado da Babia. Ja fatlecido Nada mais sei a seu res-

peito. P.irece que deixou urna

528) Memoria a erea das agoas thermaes do municipio de Paraguassù, des-
« rev ndo minuciosamente as suas propriedades e o seu uso para combater varia*

duencas.

TRATADO, eto. — Sob està designarlo vejamse os descriptos pelo dr. José

Carlos Itodrigues no seu utilissimo livro liibliotheca brasilicnse, parte I, n*' 2:373
a 2:383, alguu» de bastante raridade.

529) TRATADO APOLOGETICO da memoria dosjesuitas rio attetUado

de 3 de telemhro de 1158 cantra a sanrada pessoa e prenota tida do (idelitsimo

Hei o Senhor lì. José Primeiro, ou demunstracùo das falsidades calumniadoras da
sentenza de 12 de Janeiro de l7ò!). Lisboa, lyp. da Rua do Beinformoso, 153.

1867. 8 - gr. de 167 pag.

Està edicao foi feita a vista de um rnnnuscripto anligo. que parecia autogra-

pho, ou pelo menos originai (corno se verilicou por entendidos) de letra que indi-

cava ser da segunda inelade do seculo xvm e seni designalo do nome do seu

auctor, que nào foi possivel deseobrir.

Do contexto do tratado suppoV-se que foi escripto pnuco depois do reiuado

da Rainba D. Moia I e na córle desta inspirado por 1777. Esle mss. eslava eni

casa do anligo e famigerato intendente geral da policia Diogo Ignacio de Pina
Monique, e passàra às naos de seus berdeirns ou representanles, que o faculta-

rarn à pessoa que o inandou imprimir, corno consta do prologo do editor, um se-

culo depois.

TRATADO ASCETICO, ( V. Dice, torno vili, pag. 382).

0 Ululo exaclo desta obra é o seguitile, conforme a indicacào dada pelo dr.

Rodrigues de Gusmào (ja fallendo), que possuia um exemplar:

530) Tratado ascetico do sacrifìcio da missa, etc. Auctor o em.™* cardeal

Bona, ole. Traduzido do l.iliin por mandado do ill.
w0

sr. I). Riebardo Russel,

BispT de Vizeu. Lisboa, por Miguel Deslaudes, 1689. 8 ° de 279 pag.

531) TRATADO (BREVE) da bistorta de Nossa Senhora da Penha de

Franca.
Està incluido no Panegirico de Jone Leite Pereira de Me relles, de quem se

fez menrao nesle Dia ., tomo xm, pag. oo.

532) TRATADO DA DECLIXACAO latina, grega e anomalo*. Lisboa,

por Antoni ) Rodiigues Galbardo, 1792. 8 ° de 21 pag.
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513) TRATADO da ordem de corno se ham de administrar os sacramètos da

Snuda Madre Igrrja, co deviaracum da virtude e uso delles <C* doctrina cada liii

*c fura ao pouo cerlos dias do attuo, coni mitra* cousos neeessarias para os curai

tC mais sacerdote». Agora impresso por inadatto do illustrissimo senhor Doni
Alfonso de Castello Branco, Hispo de Coimbra, Conde de Arganil, eie. Coimbra,
por Antonio de Maria, 1587. 4.* de n-74 folltas.

(leste inni raro folheto existia um exemplar na bibliotheca de Kvora. Via-se

a firma em chancella do impressor Mariz.

534) «TRATADO DA PROVA EU MATERIA CRIMINAL, 00

.rposicào compai'ada dos principios da prova em materia criminal, eie, de suas

dteersas appltcacoes na Allemanha, em Franca, na Jnglaterra, pelo conselheiro

dr. C. J. A. Miltermaier, vertida para o francez por C. A. Alexandre, e para o
portuguez por uni magittrado brasileiro. Rio de Janeiro, em casa dos editores E.

& H. Ueromert e impresso na sua typ. 1871. 8.» gr. de xiv-610 pag.

Constava que, no mesmo tempo, se imprimili no Rio de Janeiro outra ver-

silo decida a 0. Giflemig, que fóra secretano da policia na anliga provincia de

S. Paulo, e por conta do editor Cruz Coulinho.

535) TRATADO de corno San Francisco busco y hallo a su muy qrida se-

ìiora la Soni to Pobreza. Mandado transcrev<r do latin en lingvage y emprimir
por el Duque de Bragaitra y de Cuimaraes, l). James, eie. Impresso en Lisbona
en casa de Joannes Blavio de Colonia 1555. 8 ° de Ifi pag. innum.

TRATADO DE ESCRIPTIRACÀO MERCANTI!., eie. (V. Dice.,

tomo vii, pag. 383).

Està obra, mencionada corno anonym.i, parece que era de Domingos de Al-

meida Hibeiru, auctor de outros Irnbalhos identico* para as escolas eoinmerches,

que ficaram mencionados neste Dice., tomo ix, pag. 135.

536) TRATADO DE GEOORAPIIIA UNI VERSAI, physica, histariea

e politica, rediijido segundo um noto plano e conforme os ttltimos tratados de paz,

preccdido dos principios geraes da geograpliia astronomica, physira e politica,

roliigido principalmente do tratado de geograpbia de Adr. Balbi,"com addiciona-

inentos tomados dos melbores gen^rapnos, etc. sendo inleiramenle originaes os

artigos de Porlugal e seus dominio? e imperio do Brasil, por urna sociedade do

literatos porlugu*»ses. acompanhados de cartas geograpbicas e de urna estampa,
eie Paris, typ. de Casimir, 1838. 8.° gr., (omo i de vi -700 pag. e tomo u do

714 pag.

TRATADOS DE JOGO, eie— (V. Dice,, tomo vii. pag. 383).

Aos traballio» regislados sob o n.° 291 e 292, accrescentcm«se :

537) Moilo christào, politico e cortezuo de hem jogar o Heversario, com lodai

as leis que corre pondem à sua nattnrza. Seu auetor I). Miguel de Armendariz;
traduzido da lingua castelhana e accescentado, etc. Lisboa, na regia oltic. Silvia-

na, 1746. 8.° de vin-108 pag. e mais 4 de licencas.

538) Erplicacào do joijo do Ganaperde, que acliandose nao so morlo, mas
sepultado no lumùlo do esqueriniento, se faz intelligivel a primeira nobreza, para

que està llie possa dar elementos coni o seu grande espirito, etc. Lisboa isem
indicarlo da typographia), 1749. 12." de 44 pag.

TRATADOS DE PAZ, etc- (V. Dice., tomo vii, pag. 385.»

As Tregoas (n.° 306) sairam da imprensa de Antonio Alvares. Lisboa, 1042.

4.° de 33 pag. innumer. Parece que em tinto igual ao que foi mencionado corno

impresso na Haya.
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0 Tratado (n.° 307J é do impressor Antonio Craesbeck de Mello, 4 ° d.r

32 pag innumer.

0 Tralndo (n.° 311) tem 12 pag.

0 Tratado (n.° 312) 6 de 24 pag.

0 Tratado de alhaitca eatre D. Maria le Carlos III (n* 318) tem 49 pag.

A Convcncùo entre D. Marni I e Victor Amadeu (n.° 319) lem 17 pag.

0 Tralndo de aimzade, eie. entre D. Maria I e Calhariaa 11 {\\." 320) tem
CI» pag.

Acerescenle-se :

305 a) Capitulacòes de paz feita (sic) entre Et liei nosso senhnr e o sereni*-

tinta liei da Gran-Dretanha, as quaes *c concluiram pelos depulados esn Madrid
a lo de novembri) de 1030. Lisboa, por Antonio Alvares, 1033. 4.° de 20 folbas

numeradas pela frente e mais 1 pag. de crralas.

539) I HATADO soìn-e a ignatdade dos texos, ou Elogio do merecimento d»$
mtdhrres. Offerendo e dedic.ido às senboras ilbbtres de Poi tuga I, por uni nniigo

da Razào. Lisboa, na oflic. de Francisco Luis Ameno. 1770. 4." de 30 png.

5'i0) # TRKCIIOS CLASSICOS approvados pelo goccrno imperiai pnta

primaria e secundaria da córte e nas facnldades do imperio. Mio de Janeiro, t) j».

de Pinbeiro & C », 18b7. 8.° d>» vnr-136 pag.

E reprodiHTio di .*egunda parie dos Omamentos da memoria do padre Ro-
quele. feita pelas razóes (|ue dà o editor na sua advertencia preliminare

Trechos classico*, eie. Ibi. da n.esma lyp. 1870. 10." de viu-130 pag. Editor

Nicolai» A. Alves, proprietario da livraria denouiinada «Classica», no Rio de Ja-

neiro.

Contém excei plos do padre Antonio Vieira, Manuel Bernardo?, Femio M*n-
des Pinto, Fr. Luis de Sousa, D. Fr. Cadano Brandao e Conde da Kriceira l). Lu s

de Menezes.

541) TRI-SLADO DA C \UTA ORIGIW1L gite S. M. EI Rei D. Joùo IV
Mosso Senhor escrerrn a Filici christinnissimo Luis XIII de Franca, qve Ihe cu-

ciou pelos embaixadores Francisco de Mel'.o e Antonio Coellto de Carcnlho.

I)esla caria, a que se addirionaram a «pie foi enderefada ao cardeal de lì i

-

ebelieu coni as compelenles resposlas, jà eu dei cmila a pag. 178 e 179. n.
wi 35 a

38, deste Dice, Ionio xvm, no rxtenso artigo (de pag. 174 a 238) que dediquei a

bibliographia das campanlias da restaurarlo (annos I041-1G08).

# TUK8 LVItAS. ColleccAo de poesias dos barbareis Trajano (JalvAo de
Carvalbo, A. Marques llodiigues, G. II. de Almeida Braga. Maranlulo, lyp. do
Progresso, 1862. 8." gr. de vi-176 pag.

As poesias de Trajano Gahao ile Cnrvalho, veni de pag. 1 a 48 ; as de An-
tonio Marques Rodriyues de pag. 49 a 102; e as de Gentil Romeni de Almeida
Braga de pag. 103 a 171.

542) TRIBUNA DO POYO, semanario republicano. Lisboa, na imp. da
rua da Rosa, n." 275. 1879, in foi, peq.

() primi iro numero tem a data de 2 de marco. A rodacelo era anonyma.

543) TRIDUO FESTIVAL qne à exaltacùo de El-liei felicissimo D.José I

Nosso Senhor ao throno celebrou o precarissimo senado de LisLoa nas tardi s

do combaie de touros no Terrei™ do Paco de 4 a 11 de agosto de 1752. Lis-

boa, na oflic. de Manuel da Silva, 1752. 4.° de 15 pag.

É raro..
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* TRISTÀO Di: ALCXCAIl ARAIUPi:, naturai ilo Ceara, deputado a

assen.bleia lrgisl.il iva, desembargador da lelarào de S. Paulo c scu precidente, e

depois na do Ilio de Janeiro, do conselbo de Sua Majestade e do Instiluto hislo-

ria do Brasil, eie.

K.

o 14) Malcs presente*, Consideracòes por Filopemen. Pernambuco, lyp. de

Manuel Figueiroa de Paria «Se Fillio, 1864. 4.° de 216 pag.

S\'ò) Hisloria da provincia do Cearà. Desde os tempo» primitivos ale J8-'t0.

Reeife, lyp. do «Jorual do Recite», 1867. 4.° de xn-130 pag.

546) 0 elemento servii Ai ligos sobre a emancipacao. Parahyba do Sul, typ.

do «Parahvano*, 1871, 8.° ile 34 pag.

347) \\'eoocins do Cearà em Js72. Rio de Janeiro, ?yp. Imp. e coni, de Ville-

neuve & C, 1871 8." de 63 pag.

o.8) Discarso proferido va installarlo da relacuo de S. Paulo no dia 3 de

fevereiro de 1874, pelo seu presidente, eie. S. Paulo, lyp. Attenuto, 1874. 8.° «le

25 pag.

3W) Como cumpre escreccr a hisloria patria. Conferencia em 7 de feveieiro

de 1876. Rio de Janeiro, t\p. Imp. e coust. de J. C. de Villeneuve <V C.%

1876. 4.»

530) Patriarchas da independencia. Conferencia em 12 de marco de 187C (na

escola da Cloria na Córte). Porlo Alegre, lyp. do » Jornal do Commercio», 1870. 4.°

nol i Consolidacùo do processo criminal do Brasil. eie. Rio de Janeiro, edi-

lor-propri'-'laiio A. A. Cruz Coulinbo, 1876. 8.° de 7^2 pag. — De pag. 489 em
deante conlém: «Formulario dos processos criininaes da rompeleneia do jury».

5">2) Discurso sobre as providencias relativa» as seccas do Cearà proferido

em sessào da camara dos deputados de 20 de junito de 1S77, etc. Rio de Janeiro,

typ. de J. Villeneuve & C», 1877. 8." de 33 pag.

553) Primeiras Itnhas sobre o processo orjihanolonico jìot José Pereira de

Carrallio, eie. lirvistas de accordo coni a nova leffislacùo brastleira, eie. Rio de

Janeiro. A. A. Cruz Confinilo, 1879. 4 ° de mi-2-484 pag. e mais 1 folli, innumer.

bb\) Guerra civil no liio Grande do Sul. Memoria acompanhada de docu-

mento-i lidos no Inslitulo bistorico e geografico do Brasil, etc. Rio de Janeiro,

lyp de II. Laemmerl, 1881. 8." de 250 pag.

555) Guerra civil no ìlio Grande. Na Revista trimensal do inslitulo histo-

rico, de 1881, 1882, 1883 e 1884. Nesti ultima estao os documenlos que acom-

panbaram a Memoria apre>enlada pelo auclor na sessào do Inslitulo bistorico.

No opuseulo «Bibliotheca rr.unicipal de linguali} • enconlia-se um «discurso

inaugurai» por Tris'ào de Alencar Araripe (1880).

536) CodiifO civil brasileiro ou leis civis do lirasil dùpostas por ordem de

materias em seu estado aetnoi. Rio de Janeiro, li. Laeinmert & C. 4
, editores. 1<V85.

s.° gr. de xiii— 1 ( i rimi me r. )-799 pag.

* TRISTÀO IH: ALEXCAR AKARIPK JL.MOn, naturai do Cenni,

fillio do antecedente, etc.

obi) Carla sobre a lilteratnra brasilica. Rio de Janeiro, typ. de J. A. dos

Sanlos (lardoso, 1869. 4." de 6-24 pag.

558) Thomé de Soma e Antonio Maria, reporter* juramentados. Congresso

spirita, sessóes bebdoinndarias soli a presidencia do egregio J. Bonifacio. I. Rio

de Janeiro. Ivp. Litleiaria, 1879. 4 ° (Coni a collaboralo de Francisco Rarroso.|

559) Indicaci** tohre a hisloria nacional, etc. Rio de Janeiro, coinp.' typ. do

Brasil, 1895. 8
"
'de 36 pag.

No livro Litleralura brasileira de Valenlim de Magalhaes, pag. 31, lei.» o

segui nle :

• Araripe Junior. . . è um critico liliado as doulrinas de Spencer e

Taine, ebeio de bom senso, vendo largo e longe, sem preconceitos de

escolas, e sabeudo ver, o que é melbor ainda..

.
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«Aléna do estudo sobre José de Alencar, lem um, igualmente bom,
sobre Gregorio de Mattos e acaba «le publicar (1895) na Semana mn
excellenle Retrospecto Utterario do amo de 1893. É uni valente traba-

Ihador... nao lem dependencias de escola nem ex elusivismo por de-

lermiuados auclores e sabe imprimir ao estylo movimento e colorido-.

TR18TÌO ALVARES DA COSTA SILVEIRA. (V. Dice., tomo vii,

pag. 387).

Recebeu o gran de doutor na Universidade de Coimbra em 19 de iunho
1795 e foi demachado lente di cadeira de calculo da mesma Universidade eoa

I de junho 1801.

560) TRUJMPHO CARMELITANO DO DEAL CONVENTO DO
CARMO DE LISBOA na cauonizacào de S. Joùo da Cruz. Lisboa, naoffic. de
Miguel Hodrigues, 1747.

Este folhelo nao vem mencionado na Bibiiographia de Figaniére, mas veen»

là os seguintes :

561) 'friumpbo carmelitano que o Beai concento do Carino de Utboa fex

com a canonizacào da gloriosa Virgem Santa Maria Magdalena de Pazzi. Lisboa,

na oftV. de Domingo» Carreira, 1669. 4.° de 16 pag.

562) Triumpho sagrado com que a Imagem da gloriosa Rainba de Portugal

Santa Isabel foi trasladada. da Ijjreja da Congregacelo do Oratorio da villa de
Estremoz, para a sua, magnificamente reedifìcada a cusla de Sua Majestade. de
qnem e ;» dita igreja, e pela diligeneia e cuidado dos devotos da mesma Santa.

Lisboa, na oflic. de Antonio IVdroso Galrào, 1715. 4.° de 23 pag.

563) Triumpho com que o collegio de Santo Antonio da Com^anhia de Jesus,

da cidade de Lisboa, celebrou a beatificalo do Santo Padre Francisco Xavier,

da mesma companhia, a 4 de dezembro de 1610. Lisboa, por Joào Hodrigues, 4.»

de 12 pag.

Ao que posso ajuntar :

564) Brere Macào de um singutar facor que fez S. Francisco Xavier por
tneiu do seu sagrado braco que se conserta na egreja de Jesus em Roma. (Sem lo-

gar, nem anno, mas pirece de Lisboa e do anno 17i3, em que a tradVào re-

fere que «e fez o mi lag re.) Foi. de 7 pag. innumer.

565) Glorioso* triumphos do grande apostolo do Oriente, S. Francisco Xa-
vier, singulan-s favores d-ste Moro thaumaturgo

,
para com algumas cidadts de

Italia. Com um excellente elogio em nome da cidade de Parma ao mesmo santo.

Lisboa, por H<*nrique Valente de Oliveira, 165*. 4." de %\ pag.

5S6) Prodigioso milagre de S Francisco Xavier, sendo resti tuida a Alexan-
dre Philipuccius, da Companhia de Jesus, com urna devola novena do mesmo
Santo. Lisboa, por llenrique Valente de Oliveira, 16ò9. 4 ° de 20 pig.

Na India portugueza teem se feito numerosa» publieaedes acerca da vida de
S. Francisco Xavier, o venerado apostolo do Oriente.

567) TROVA8 noramente feitas do Moleiro, por Ires auctores (Antonio
Leitao, Luis Hroch ido e Joao do Coulo) em que se contam canseiras e Irabalbos

que passou com seu querido. . . (S. I. n. d., mas deve ser do seculo xvi ou prin-

cipio* do xvu.) 4 0 de 7 pag.

Rastante raro. Exislia um esemplar na nibliotbeca nacional de Lisboa. Ve-
ja-se neste Dice, tomo v, pag. 234, o nome Luis Brochado. Là veem indicadas as

Trova* do Moleiro, coni outros opusculos igualmente milito raros.

* TUBA4YRA. — Ps"udon>mo de que usou o conselheiro Tristao de
Alencar Araripe.
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L'DEC.— Pseudonymo de que usou Urbano de Castro em varios artigos,

principalmente no Joi-nal da notte, que era entao dirigido por Teixeira d«> Vas-
roncai los.

tJLDOMCO CAVALCANTI. . —E.
4) Bmuhlinates. (Versos.) Natal, 1903.— Na capa: «lmpressonalyp.de

«0 Seculo». 4.° esguio de 4-100 pag. 0 rosto é impresso a tinta verde.

D^vo està informacio ao consideralo e benemerito bibliophilo sr. Manuel
do Carvalhaes, j* citado neste Dice, pelos favores lilteranos que Ihe devo e nao
me esquecem.

* LLYSSIS DE AZEVEDO FARO, medico pela faculdade de medi-

cina do Rio de Janeiro, onde sustentou these em dezembro 1881, sendo os

pontos :

5) These, etc. Pontos: 1.° Influenria da medulla espinlial sobre as fune-

ree* respiratoria, circulatoria, de caloiificacào e nutrirlo ;
2.° Das quinas; 3.'

Parallelo entre a taiba e a litbotrieia ; 4 ° Dos bospitaes. Rio de Janeiro, Ivp. de

J. D. de Oliveira, 1881. 4 • de 6 folb.-<>2 pag. e mais 1 folli.

* ULYSSES DE PEXXAFORT. - V. lUtìftnnndo Vly$ses de Mbuquerque
Pennafort.

* IXY8SE8 VIA\NA ou UEY88ES MACIIADO PEREIRA
VIAN\A, naturai de Pernambuco, deputado à assemblea geral legislativa, etc.

E.

6) Ducunos parlameniares. Rio de Janeiro, typ. National, 188i. 8.° gr.

de 8 innumer. -304 pag.

Numa ad\ertencia preliminar da a razào da obra nestas linbas:

«...À revisSo dos dìscursos p«r miro proferidos na camara do<»

deputados durante as duas ultima* legislatura*, e aos quaes vae ser

dado urna publicidade sob a forma de li\ro, nào preside um senlimento
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de vaidade lilteraria, manifesta ou velala. A inclusilo tle algun?, que so

podein ter interesse para a piovineia ile Pernambuco ou mesmo para o
dislriclo, que live a honra de ropresentar na eamara, cxclue e>se sen-

limeido.

«A public.15.lo lem oulro intuito. Eleito pela provincia de Pernam-
buco, pretendo demonslrar a terra onde nasci, e que ine lem elevado

generosamente, que nao me passaraiu desprrcebnlas as mais graves

questóes que se agitam no paiz.»

0 sr. Ulysses Vianna, pelo quo infiro do seu livro, queé interessante, tratou

sempre coni largueza as mais importantes nssumptos que se prendiam a admi-
ni?trarào da terra natal nos seus vai iados ramos, e apieciou tambem coin sere-

nidade e boa arjminentacao 05 mais graves problemas de adniiuislra£ùo geral eco-

nomica e linanceira.

l.MAO ACADKMICA, periodico semanal. — Comecou em I de abril

I8G0 e findou a sua publicacao em li' de junlio do mesmo anno, coni 0 u." 9.

Koi mandado imprimir por urna em presa de vinte estudanfes, sondo principaes

redactores : Domuigos Maria Goncalves, Ernesto Madeira Pinlo, Josù Curry da
('.amara Cabrai, José Pegado e Jayme Balallia Heis, mocos esludantes que, por
ciicumslancias da sua carreira scirniitìca, lilteraria ou burocratica, adeantando-se

nella, tcun os seus nomcs neste Dice, nos logares competentes.

# LMJWO III IVI. \M \Ol i: CA8TEIXO ItU \N<.0, medico pela fa-

culdade de medicina do Ilio de Janeiro, pelante a qua! defendeu tbese em 1881.

etc.— E.

7) Tltese... Rio de Janeiro, typ. de Oliveira òt C.' f
1881. 4." de 2 folli.—

46 e 1 folh.

Ponios: 1° Febre biliosa climilica; 2." Almospbera ; 3* (ì rande sympa-
tbico ;

4.° Cbyluria.

UIIBAXO DE CA8THO ou AftTilUll (JltllAM) MOXTEIRO DE,
CASINO, lìlbo de Antonio Pereira de Castro e de D. Kelieidadc Augusta Guer-
rino de Iti ito, nasccu em Lisboa cm 22 de jnneiro I80O. Entrou primeiro na
vida militar seguindo o curso snperior nas Escolas polytechnica e do exercito, e

pertenceu a arma de artilbaria; mas a vida civica e a prolissao das letras è que
o seduziam e em breve, ollerecendo-se-lbe o onsejo para mtrar na carreira buro-

cratica, aceri tou um logar no ministerio dos negocius ecclesiaslicos e de justica

e requereu a baixa de servilo do exercito. Dentro de pouc> tempo, liliado num
dos partidos liberaes, entrava na redaccào de urna foiba quotidiana, escrevendo

folbetins eiigrncadissimos sob o pseudouymo de Udec e depois com 0 de Cbari-
vdri. Em 1881 tornava assento na carnai a dos deputados. sendo novameiite

eleito para as legislatura» de 1887-1880, 1890-1892, 189:5 e 1894. Uirigiu por
algum tempo o Diario dn manhà, na ausencia de Pinheiro Cbagas, e passados

annos o periodico A tarde. Koi segundo otlìcial no niinislerio da justica, reda-

clor das s «ssòrs da camara dos dignos pare?, e administrador por parte do go-

verno na compaubia de Mossamedi s.

Escreveu duas pccas paia 0 tb^atro do (ìymnasio e urna serie de opusculos
e folbflins com o ps-'udonyuto de Chà-rt rà ri, de apreciacao risonila da obra da
celebrada princeza Uata/./.i àcerca de Poitugai, conio licou descripto com lar-

gueza no artigo Onestilo fìattazzi, no tomo .interior de*te Dice, de pag. 144 a

147, e de pag. 338 a 339.

Collaborou, com oulros collega*, no romance Ksrandalos de Lisboa, publi-

cado em folbetms no Diario da ma uhi e cooperou, coni sincero enlbusiasnio, na
celebracào do quarto centenario de Gii Vicente, gloria do th»*atio nacional e scu

fundador, e es:reveu uni intercssanle artigo para a Hensta dot consci vatvrios, na
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qual se descreveu a sesslo soleinne realizada. em homenagem .10 grande poeta

dramalico, naquelle instituto de ensino da musica e das arles sceniras.

Urbano (le Caslro, pelo seu caracter modesto e pelo dfsprendimento de lo-

das as vaidades mundaiias, nao tinha, nem pedira aos sens amigos collocados

nas mais eminentes posicVies sociaes coudecoracùes nnbilhrchicas.

Ila versos delle, conceituosos, satyiicos e liiunorislicos, em diversas pillili-

caoóes liiterarias. e ale eia opusculos, porém muitos anonymos, e por isso mui
difiiceis de colligir e indicar.

imn \\o Lomiciito ou tun v\o josé dk solsa i.oiiieiiio,
naturai do Porlo, naseeu ein 30 de agosto de 1845. Seguiu e rompletou com dis-

linccao 0 corso de pharmacia na Escola meilico-cirurgica da mesma cidadf e

depois malriculou se para continuar os cstudos superiores na Escoh de medicina,

mas por doenca tuo passou do primeiro anno. Entrando na imprensa e nas lutas

polilicas, em lileiras democralicas avancadas, fundou 0 Diario da tarde coni

Borg.-s de Avellar. Agoslinho Albatio e Guilherroe Braga, combatendo coni de-

nodo pelos seus id^aes, e legando em cnntroveisias coni os mais vigorosos ad-

versarios. Depois fundou a Lucia em 1874, de que fui 0 principal redactor, e

succedia ao Diario da tarde. Falleceu com 35 annos de idade em 9 ou 10 de

junho 1880.

E.

8) Pei fis burlesco». Estudos contemporaneos. Porto, typ. Lusitana, r.u do
Bellemonte, 74. 1860. 8.» de 1 911-3 pag.

9) Bocage, piparotes litierario».

10) Aminano de cacholetas.

11) Os gafanhotos. Bevisi» mensal. Porlo, typ. Lusitana, 1868. 8.8 gr.—
0 primeiro numero appareceu em marco do anno indicado.

12) 0 salamalerk. Periodico de critica.

13) Um punhado ò> verdad.es. Porlo, 1870.

Acérca deste opusculo foi publicado outro, em Lisboa, imp. de J. (J. ile

Sousa Neves, sob o I itolo : Duas palavras de um brasiìeiro ao «Punhado de Ver-

dades», ctc. 8.° de 16 pag. E appareceu um «communicadoi» no Popuìar n.° 53,

de 10 de agosto 1870.

14) Vespas e mariposas. Publicacflo Irimeiisal, collaborada por varios e c -

criptores. Porlo, typ. Lusitana, 1874.— O n.° 1 appareceun o primeiro semestre

do anno indicado/

15) Palaratas. Esbocos a carrào. Porlo, typ. Lusitana, 1869. 8." de 158-

2 pag.

16) Os ridiculos. Estudos humorislicos e de pholographia. Ibi, lyp. de Ma-
nuel José Pereira, 1874. 8.° de 6 innumer.-2i6-2 pag.

17) Os ht/pocrilas. A infamia de (rei Quintino. Romance de urna (umilia,

com urna :aria prefacio pelo abbade Sant'Anna. Porlo, tvp. Occidental, ma da
Piearia, 54, 1878. 8.» de xv-i-262 pag.

18» Ojaponez.
19) Os anonymos.

20) Ortigòes. Chronica do mes. Perfis dirersos. Satyras da actuahdade.

Porto, typ. Occidental, 50, Piearia, 54, 1876-1877. Oito numero* ap^nas. E tam-
l>em deii um Alnuiiwch. Està chronica dedic.ira elle a Bamalho Orligào (José

Duarte), seu mestre.

21) 0 tam tam, jornal burlesco.

Para 0 theatro conqioz :

22) Lua de mei. (Bepresentada no theatro Baquet).

23) Vinato. Tragedia burlesca. (Idem.)

i\) Entre marido e mulher. (Idem.)

23) liohemios dt Paris. Traducono. (Idem.)

26) Europa na China. (Hepresenlada no tf.ea'ro do Principe Beai).
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27) Victimas e aìgozes. (Drama originai reprcsentado no anligo tlieatro da
Trindade).

28) Como se tinga um homem. Comt dia-drama em 3 aclos e 1 prologo.

29) Na Maria da Fonte. Draina eru 3 aclos.

30) As duas u limas pecas, segundn leio na Lucìa de sabbado 12 de junho
1880. lìearam ineditas.

Teda a imprensa portuense commemorou, com senlidas palavras. a morie
deste lilterato.

0 auclor dos Portuenses illustre*. Bruno (pseudonimo de José Pereira de
Sampaio), no tomo u, ultimamente publicado, lins de 1907), pag. 35, dizque Ur-
bano Loureiro se tinha assignalado na critica mordaz, das letras (Os gafanhotos,
o Salamalerk) e dos costumos (0 Bocage, peilìs burlescos).

A Lucio, follia da Iarde, porlueme, no extenso artigo commemorativo da
morte do seu fundador e redactor principal, escreve de Urbano Loureiro :

«0 seu espirilo K vanlado. o seu caracler francamente liberal, tendo
uni sorriso mordaz para todos os ridieulos, e um caustico coruscanle
para todas as podridòes sociaes, nio tardou em manifestar-se na im-
prensa jornalistica, que logo foi forcada a abrir-lhe logar assignalado.»

0 Diario iltmtradc, de Lisboa (n* 2.679, de sabbado 30 deoulubro 1880),
publicou o rei rato de Urbino Loureiro, acompanhando-o de um òrtigo, no qu; 1

le io :

«Urbano Loureiro era urna organisac.à'o f;da'a para a Itela; a tua
vida jornalistica foi um rombate. O seu caracler era de urna franqceza
intransigente. Combatia porque era esse o seu deverde jorna lista. Dizia

alto o que muilos outros diziam baixo. . ., sabia procurar, em lodos cs
assumplos que tralava, o ponto vulneravel, o cal.tanhar de Achillea.

Menejava a s-atyra com rara felicidade e a sua graca era naturai, genui-

namente portugueza, urna boa grara dos tempos autigos, poderosa, ale

gre, franca».

* Ut IIANO SABINO ou URBANO SABINO PESSOA DE HELLO,
naturai de Pemambuco, fillio de Jose Camello Pessoa de Mei lo, brigadeiro. Era
bacharel em sciencias juridicas pela faculdade de Olinda, recebendo o grau em
1834 ;

deputado por vezes e milito influente em todas as questòes em que eli-

de bom credito corno advogado nos auditorios do Rio de Janeiro. Collaborou
eirectivamente, de 18i8 a 18V9, no Correto mercanti!, defendendo com ardor i>

pallido que abracàra. Aos que fora in vencidos e perseguidos in revolla denomi -

nada «praieira» em i&\8 e 1819 defrndeu generosamente. Nessa revolta, conio
se sabe, lìcou iinrnorlali/ado o valente capiiao Pedro Ivo. No ultimo anno, Ur-
bano Sabino escreveu e publicou o seu importante livro :

31) Apreciacao da revolta praieira em Fernambuco. Rio de Janeiro, lyp. do
«Correio mercanti I», de Rodrigues ót C.\ 1849. 8.° de 2-V-423 pag. com o re-

Irato lithograpbado do desembargador e deputado Joaquim Nunes Machado (fi-

gura mais saliente nessa revolta).

Nessa occasiao appareceram no Brasil, entre outras, as seguintes publica-

coes:

1. Justa opreciacùo do predominio do porfido praieiro ou historia da domi-
naeòo da Praia. Pernambuco, na lyp. Universa I, 1847. 4.° de 96 pag.

2. Acontecimentos de Pernambuco (de 26 e 57 de junho 1848).— Artigo in-

.u»rto no periodico Iris, em 18*8.
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3. Chifmtca da rebeiliào praieira em 1848. Por Jeronymo Maitiniano Fi-

Sueira ile Mello, el.\ Rio de Janeiro, typ. do «Brasil», de J. J. da Rocha, 1850.
.• do l-w-425-177-8 pag.

Além das gazetas brnsileiras das epocas citadas quo se occuparam dessa re-

volta.

Urbano Sabino fai leciti no Rio de Janeiro a 7 de dezembro 1870. A 17 de
fevoreiro 1871 o Club nnpular pernambuco dedicou-lhe urna ses-sao solemne
para exaltar a memoria deste illustre pernambucano.

No Dice, tomo vii, pag. 392, foi j.i registado este auctor, mas sem os escla-

recimenlos que pude colfigir agora.

• LUI \9 ANTONIO DA SILVfcIRA, medico pela faculdade de medi-
ana do Rio de Janeiro, defendendo these em 1872. ete. — E.

32) These .

.

. Rio de Janeiro, typ. do «Apostolo», 1372. 4.° de 132 pag.

Pontos: Diagnostico e Iratan.ento das dyspepsias; 2.° Descripcào, accao
physiologica e therapeutica da pepsina e proteina; modos de admini^trar e do-

ses; 3 ° Aeunressura ;
4.° Dos vinbos corno excipientes de medicamentos.

31) Formulario mat/istral de Iherapenlira (aponlomentos) organizudo, eie.

Barra Mansa, typ. Aurora Rarramansense de Joào Zoroaslro Bittencourt, 188'i.

8.° de \ i-374-x pag.

UllIEL DA COSTA. (V. Dice., tomo vii, pag. 392.

Camillo Cartello Branco, em urna das suas notas manuscriptas, a que me
tenbo refendo, diz que, segundo Rodrigue* de Castro na >bibliotheca rabinica».

a obra Exame das (radicò?* farisaica* (n.
9
3) nao ebegou a ser impressa e que

t
ansava mie a condemna^ao do Index recairia lalvez sobre outra obra, pois que
'riel da Costa escrevera em latini.

A amargura de alguns que nào podiam tolerar que este escriptor judaico

scisse do gremio da sua familia, de que se afastara para se enlìleirar com os he-

breus de Amsterdam, seus novos irmSos na lei de Moisés, e^palharam que do
Porlo nao sairia tal reprobo e negaram-lhe a naturalidade.

Bruno (José Pereira de Sampaio), na sua interessante obra Os porluensrs

illustre*, tomo i, de pag. 379 a 384, trata de Uriel da Costa, comò portuense a

quein de certo nao queria deixar de prestar està homenagem nas pagina» patrio-

ticas do seu livro.
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* VALENTIM ANTONIO DA ROCUA BITENCOURT, medico pela

faculdade de medicina da Bahia. Defendeu these perante a mesma foculdade em
novenibro 1874 para Ihe sor conferido o grau de doutor, etc.— E.

28!) Thne. . . Bahia, typ Masson, de José Bernardo Kamos, 1874. 4.° de

26 pag.

Pontos : Emprego das emissòes sanguineas na pneumonia. Qual o melhor
tralamento para a hypoemia inter tropical ? Pode-se considerar herdeiro legitimo

o fillio de urna mulher nascido 10 mezes depois da morte de seu marido? Imli-

cacfles e contra indicacOes da urethrotomia interna.

VALENTIM IIRANDÀO MOREIRA DE 8À JUNIOR ou V ALEN-
TI!» MOREIRA DE 8À E MENEZES, naturai de Guimaràes. Tenho nota

de que escreveu as seguintes peras, mas ignoro se foram ou nào impressas. Pa-

rece rnie residiu no Brasil. Ignoro outras circumstancias individuar?.

282) Sombra» e Inz. Drama em ties actos. Braga, 1863.

28.')) Ultimo acto. Drama em um acto. 1867.

284) A viraem do campo. Brama em um prologo, tres actos e um quadro.
Petfopolis, 1868.

VALENTIM FERNANDE8. — (V. Dice., tomo vir, pag. 396).

Na pag. 398, linha 18.', na descripcào do Reportorio do» tempo», està: far
necessario ; emende-se : fornecido.

no fasciculo i dos Documento» para a htstoria da Ujpogruphia no» seculos XVI e

XVII, aos quaes me refiro quando addante menciono o nome do con«elheiro Ve-
nanrio Deslandes; e a nota, que se 16 no fasciculo n (appendice, innumerado),
3ue dà mais alguns esclarecimentos biographicos relativos ao illustre imprcssor
os seculos xv-xvi, nlém dos que fìcaram no Diceionario :

Apresentamos nesle appendice à segunda parte dos Documeutos
para a historia da lypotiraphia urna rarta de que só agora houvemos

jr>Hi\ xix (Sxppl.) SII
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noticia e que temos por de uào menor interesse que ontras jà public».

-

das, para a biographia de Valentia! Fernandes, allentilo, notavel livreirn

com officina de impressào em a cidade de Lisboa, desde o firn do se-

culo xv (1493) até aos primeiros anno» do seculo xvi, trabalhando

umas vezes so, outras de parceria coni os impressores Nicolau de Sa-

xonia e Joào Pedro de Cremona.
Valentin! Fernandes foi auctor; publicou em 1502 a traduccao era

lingua portugueza da celebre Viagetn de Marco Paulo pelos paizes mais

orientaes no seculo xm, bem conhecida dos doulos, precedida de urna

epistola etìderecada a el-rei D. Manuel, a quein dedicou a obra 1
. Cinco

annos depois, em 1507, talvez com o pensamento de dar ampia infor-

inacilo dos paizes descobertos pelos portuguezes na Africa e na Asia,

reuniu urna coltecelo de relacfles geographicas, que nào chegou a dar a

estampa. Na prefacào à pi imorosa Vtda do infante D. Henrique, o Na-

regador, dà Major, seu auctor, minuciosos pormenores acerca d'està

curiosa colleccao, que existe manuscripta em Munìch.
E desconhecido o locar e a data da morte de Valentin) Fernandes;

apenas se sabe gue ainaa vivia em Lisboa, correndo o anno de 1516.

Damos em fac simile a empresa ou insignia typographica que Va-

lentia) Fernandes poz no tìm de algumas de suas impressola «em um
galhardo escudo um leao coroado, e em pé, e com grande cauda levan-

tada, com urna cedula nas m&os, que tem um V, letra inicial do seu

nome, e no meio d'ella urna hastea ao alto com fila volteada, que re-

mata em crai, com a letra por baino J S VW H». A tetre inicial V e a

hastea com a fila volteada rematando em craz se encontre tambem no

tignai puMico tracado de sua mito no livro da chancellaria e reprodo-

zido em fac simile neste appendice.

A seguir, no mesmo appendice, lé se o que transcrevo :

Ebrei 0. Maooel, por carta de U de fe»ereiro de 1503, ooinela correi» da orafa d<

Lisboa a Valentin) Fernandes, allenilo, escudeàro da casa da rainba tua seahora e irmi, pan
o iar fin todas ai transaeròes que, sobre esperiarias, se reali laisein entre allenii»-* e porto-

guetcs, por nelle harer as oreumstancias necessaria» para bem e fielmenle semr este oflkio,

e i n atteaclo a Ih'o a»sisn pedir Stmio Zayi, iterante da eompaubia allenii, corti qu<-m fi-

lerà cootialo para «-slabelecer casa e negocio ero a cidade de Lisboa. No mesmo diptoaa •

lamie in Valentin! r'ernande* nomeado tabelUSo. para fazer a* •e^eriptoraa, conlratoc e

quat-squer outras roo«as que 01 oiercadores all'-mies entro si nns coni 0« outros traiassero

e quize<sem por em sna liiutuajrem, e para Urar em portoguei oa latim ai publiras forma»

d'esse* iWnmentos», qoe, firtr.adas e rubriemulai por elle, deviano ter fé tomo se o fossem
pr.r Laticiliao poblico, para o que devia de rrceber do chaoceller mór seu regimcnlo e refis

trar «eu ugnai na chanr-llana.

Dom Manuell, etc. Aquamtos està nosa carta virem fazemos saber

mie, avemdo nos Respeyto ao gramde negocio que com ajuda de lioso

Senhor esperamos que aja nesta cidade de Lixhoa, por causa de muitas

inercadorias e mercadores estrangeiros que a ella ain de vir, pera nella

trautarem e asemtarem casas pera o trauto da especiaria, pera omde nos

parece necesario acrecemtarmos mais hunm coretor alem dos dose que
ora ha na dita cidade; avemdo iso mesmo respeyto a Valemtyrn Fer-

namdez, escudeiro da casa da Hainha mynha Senhora e IrmaS. ser pesoa

que neste negocio por causa de sua linguagem e descrycom nos sanerà

beni e fiellmente seruir; e corno vso mesmo Symam Zayz mercador

' No catalogo «la livraria de «I rei D. Duarte, qne veni impresso no prlmeiro volume dai •Prora» da
l,.., ...U,, . ... ...I.« ai» iwtla/lit .làmrwn li Li Ialini » I lina, m Dm um tnlnma.limona genealogica», acna-so notano . «mano .mi", mini i iin^uagi m, em um wiiume».
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alemaao, que ora com nosco em nome de Mia companhya asemlou e

fez comcerto pera vir asemtar casa e traotar nesta cidade, nos pedio que
o dilo Valemlym Fernamdez ouuesemos por bem ter coretor e lerceiro

arnlre elle» e nosos naturaes; e por Ihe fazermos graca e mercee: temos

por bem e nog praz Ihe fazermos mercee do dilo oficio de coretor, que

ora asy nouamemte aerecemtamos pera serem tre?.e na di la cidade, o
quali seroyra asy e na maneira que ho seruem nos doze que ora som,
avemdo todos igualhnente o proueito dos dilos olicios conio arnlre elles

he ordenado. E queremos que, alem do dilo Valemlym Fernamdez asy

ser coretor, elle posa f&zer e face pubrico aquellas apriluras coatraulos

e quaesquer outras cousas que hos ditos mercadores alemaes antre sy
huuns com os ootros fexerem, e asy treladara seus contratos e obriga-

fóees e quaesquer outras sprituraa, que em sua lymfoagem tyuerem e

quyserem tirar em latym ou em limgoagem porlugues, asynaiudoas elle

dito Valeintym Fernamdez do seu pubrico synali queremos que valham
e sejam asy verdadeiras corno se fosem feitas e asynadas por tabeliam

pubrico. E esto nom avera lugar nem se emlemdera naquelles com-
tratos obrigafSees que se fizereni antre alemiees e portuguezes, porque
estes se farara per os labelliaees pubricos segundo nosa ordenamca. E
porem mamdamos ao noso chameeJer moor que Ihe niainde dar pera iso

seu Rigymemlo, e seu pubrico synall fa^a Regystar nos liuros da nosa
aos vereadores e olìciaees que ora sam

e ao diamte forem na dita cidade que leyxem servyr o dito Valemlym
Fernamdez o dito oficio e aver iguallmemte com os outros seu solairo

proees e percalcos que Ibe difesamente pertemcerem sem duuida ai-

Jezuu Christo de mill e b* iij. E està merce que Ihe asy fazemos he por

quamto nós podemos acrecemtar mais coretores, alem dos doze orde
nados, crecemdo o trauto e maueo delle, corno louuores a noso Senhor
crece : e quamdo capitolar esles alemàeea com nosco da companhia do
dito Symom ho outorgamos por ser o dito Valemtym de sua liogoagem

e mylhor se emtemder com elles. E elle seruira o dito oficio em quamto
a companhia dos ditos alemaees esteuerem nestes Regno».

Eh Valentym Fernamdet conthnuio netta carta em cima eeprita fiz

aqui meu pubrico synal que tot he.— (Logar do sinal publico).

» VALENTI!* JOSÉ DE 8EQUEMA LOPE8, doutor em medicina,

eie. Como collaborador dos Annaet braeileiro» de medicina, publieou :

283) Parecer sobre a observacAo de um caso de febre typhoide seguida de
hemi plagia directa, aphosia e gangrena espoiitanea da perna esquerda, etc.— V.
a rovista cilada, anno xxvm (1876-1877), de pag. 394 a pag. 489; anno xxix
(1877-1878), de pag. 411 a 448.

286) A febre amaretta em Campirne. Subsidio para a historia d'està enfer-

midade na provincia de S. Paulo. Campibas, tvp. da «Gazela de Campinaa»,
1876. 8.* de 20 pag.

* VALENTI* DE MAGALHÀE8, naturai do Rio de Janeiro, nasceu a

16 de janeiro de 1859, tìlho de Antonio Valentim da Costa Magalhies, de Fel-

gueiras, e de D. Custodia Maria Alves Mira, de Vianna do Castello. Bacharel em
diretto pela faculdade de S. Paulo, e exerceu a advocacia na capital federai.

Collaborou em diversas publicacoes quotidianas e fundara no Rio de Janeiro a

revista A semana, que dirigiu. Ha delle versos e prosas de merveimento. Falle-

ceu naquella capital a 17 de maio de 1903. Tem retrato e notas biographiets em

(Chaac. de n. Ut. ni», 1. un.)
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o Noto almanach de lembran$as para V.m, pag. 245 ; e no Correlo da Europa,
e referencias sentid^s em varios jornaes portuguezes e brasileiro?.— E.

287) Canto* e luta». Poesias. 1879.

288) Colombo e Nené. Poemeto. (Publicado pela empresa da Gazeta de no-

ticias). hio de Janeiro, 1880.

289) Quadro* e conta* (Editor Dolivaes Nunes). 1882.

590) Sotas à margem. Chronica quinzenal. (Editores Moreira Maximino
«Se C.«). 1888. 8.» de 224 pag.

291) Vinte conto*. Hio de Janeiro, 1886. Sairam primeiramente na revista

A semana, e depoi» em livro, 2.» edicao dos editore» Laemmert & C.% Hio de
Janeiro. 1895.

292) Horas alegres. Ibi., dns niesmos editores. 1888.

293) E*criptorcs e excripto». (Editor C. G. da Silva, 1889).

294) Vhitotoiihia de aUnbeira. (Editores Laemmerl <V C.\>. Hio de Janeiro,

18115.

295) Bric-à-brac. Ibi., do mesmo editor, 1896. Coni o retrato do auctor.

2%) Conto* intimo*.

297) F/oV de sangue. Homance.
298) A Htleratura bratUeirn. (1870-1895). Noticia critica dos principaes es-

criptores, documentada corn cscolhidos excerptos de suas obras, em prosa e

verso. Lisboa, livraria de Antonio Maria Pereira, 181*6. (Typographia e stereo-

typia Moderna, da casa editora Antonio Maria Pereira, premiada naexposicao de
Lisboa de 1888. 1896). 8." de 4 innumeradas-300 pag. e mais vii de indice. Cora
o retrato do auctor e mais 12 de diversos escriptores cilados na obra :

Os retratos sao de : Aluisio de Azevedo, Hodolpho Theophilo, Escragnolle

Taunay, Dèlio, Svlvio Homero, Fontoura Xavier, Macnado de Assis. Max Fleuiss,

Arthur Azevedo, tìodrigo Octavio, Aft'onso Celso Junior, e Julia Lopes de Al-
meida. Alguns sao de perfeita gravura em madeira, de Paslor.

Este livro, de que possno uni exemplar pela benevolenza da casa editora

para comigo, tem dua« dedicatoria s : a pnmeira, «À imprensa de Lisboa. Aos
meus confrades portugueses. Heconhecimento do auctor». A segunda, «Aosmeus
amigos ex.""" si», Conde do Alto-Mearim, dr. Sebastiao de Magalhòes Lima».

Tem a seguitile divisào (alóni dos preliminare*) :

Primeira parte : Os prosadores. Pag. 15 a 38.

Segunda parte : Os poetas. Pag. 39 a 300.

Està segunda parte ainda tem as seguitile» sub-divisóes :

I. Poetas- luso- brasi lei ros.

II. Indianismo e romani ismo.
HI. Os malogrados ou escola de morrer joven.

IV. Os bugoanos ou escola do condor.

V. Musa civica ou escola do chacal.

VI. Os poetas menores.
VII. Os emancipados.

Vili. Os desorientados.

De pag. 39 a 84 ; e dalli segue, de pag. 83 a 264. Anthologia, bellissimos

excerptos poetico» ; e de pag. 26«i a 300, Prosa* etcolhida*, bons treohos selectos.

Segue-se a «taboa alpliabelica dos escriplores apreciados no volume», pag. m
a vii.

De collaboralo coni varios collega*, Valentim de Magalhdes deu ao prelo

mais :

299) Idea* de moco. Prosa e verso. 1880. Coni a collaboralo de Silva

Jardim-

300) O genei-al Osorio. Prosa e verso. 1880. Idem.

301) 0 gran-Galeoto, traduccào em verso do drama de D. José Echegaray,
El gran Galìeoto. Rio de Janeiro, editore Laemmert & ('..*, 1896. Com a colla-

boracao de Filinlo de Almeida.
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31)2) A vida de seu Juca, parodia à Morte de D. Joùo, de Guerra Junqueiro.
Edilor Serafini J. Alves. 4880. Com a collaboralo de Henrique de Magalhaes.

303) Ignacia do Conto. Parodia em verso ;i tragedia Ignei de Castro. Edito-
res Laemmerl & C* 1889. Coni a collaboralo de Alfredo de Sousa.

Tinha para imprimir, mas nào sei se chegaram a gosar os beneficios da im-
pressào :

304) JVa brecha. Perfis e criticas.

303) Cantos e lutas. Edicfto definitiva, accrescenlada com as melhores poe-
sia» do auctor.

300) Nocdes de economia politica.

307) Fora da patria. (Carteira de um viajante).

Valenti in de Magalhàes tinha popularidade e sympathias. Apreciavam o seti

talento e os seus estudos. Muitos dos seus livros ja nào se encontram no mer-
cado do Brasil e em Portugal nào sào vulgares. Da falla de relaoóes litterarias e

do insignificante consumo que leem os livros de auctores brasileiros em Portugal

se queixa elle na introduco do seu livro impresso em Lisboa, de conta da be-

nemerita casa editora Antonio Maria Pereira, A Utteratnra brasileira, de que
acima dei conia.

Ut. VALLEMO DO 8ACItAMICATO, da provincia de Santo Antonio
de Portugal, delinidor habitual, qualilìcador do Santo Officio e padre da provin-

cia da Immaculada Concedilo do Brasil.— E.

308) Thesouro serafico descobcrto no campo do Evangelho pelo patriarcha dot

pobres N. P. S. Francisco, ex posto aos seus filhos por um d'elles, o tnenor. Coim-
nra, no Real collegio das arles da tlompaubia de Jesus, 1735 4.° de 300 pag —
Segue-se-lhe : Directorio dos novicos pelo mesmo. Ibi. 4.° de 403 pag.

30!)) VA IIA (A) DA 41 STI<:\. Periodico fundado em Ponta Delgada
pelo jornalista acoriano Kuy da Paz Mbraes. 0 primeiro numero appareceu em
1881, correndo a sua existencia, com alletarào nos collaboradores e nos forma-
tos, até 1898.

Veja-se a minuciosa noticia a este respeito na Bìbliographia acoriana, de
Ernesto do Canto, tomo il, pag. 319.

0 redactor principal usou, por vezes, dos pseudon v mos Znpa e Satanaz e

outros.

VASCO CL'EDES Di: CARVALUO E MENEZE8, do conselho de
suas Majestades, que foi ministro da guerra em 189'), sendo presidente do con -

solilo o conselheiro de estado Antonio de Serpa Pimenlel ; general, etc. — E.

310) Apontamentos para a bistorta de Angola. Funchal, tvp. Funcbalense,
1881 8.- de 30 pag.

VASCO 4ARDIM, naturai de Lisboa, filho do conde de Valencas (doutoi

Luis Jardim, jà mencionado nesle Diccionario). Agronomo pelo Instituto de
agronomia e veterinaria, approvado nos exames de 1906, tendo antes ido estu*

dar e praticar alguns annos na escola de agricultura de Antibes, cidade do depar-

lamento dos Alpes Maritiinos (Franca), etc.

Escreveu, publicou e defendeu a sua dissertarlo inaugurai, seguitile :

311) Instituto de agronomia e veterinaria. Culturas forpidat. Dissertatilo

inaugurai apresentada ao conselho escolar do Instituto de agronomia e veterina-

ria. Lisboa, typ. do Annuario commercial, calrada da Gloria, 5. 1906. 4." de

51 pag., além de 4 innuiueradas em que se comprehendem as conclusOes. Ednào
nitida e de luxo. Fui obsequiado com um exemplar offertado pelo auctor.

VELHO DO VALLE DE MMH'IIKS. -Pseudonymo de Jo*è Moria da
Silva Leal. V. Pronitanno.

Digitized by Google



VE

VELLOSO DE ARMELIM JUNIOR ou MANUEL VELLOSO DE
ARMELIM JUNIOR, filho legitìmo de Manuel Velloso de Armelim, proprie-

tario, lidalgo da casa real, e de D. Maria Januaria Avellar, nasceu eoa 1 de leve-

reiro 1857 na. villa das Velas, capital da ilha de S. Jorge, do archipelago dos
Acóres. A sua familia està enlacada, desde o secuio xvi, com muilas das princi-

paes familia» acoreanas, nas linnas genealogicas paterna e materna. Bacharel for-

inado ern diretto pela Universidade de Coimbra, eoncluindo o seu eurso, com
distinccào, eoi 1887, d'ahi veio exercer com lustre a advocacia e o jornalisnio

ero Lisboa, intervindo coni brilhantismo notavel ein muitos processo*, cujo exito

satisfatorio ruuito o honra. É extenso o numero de sua» puhlicacdes no foro,

tendo logar primacial entre os seus collega», a muitos dos quaes se avantajou por
constante e Lem orìentados estudos dos assumplos forense».

Muitasgazetas se teem occupado deste a famado causidico, publicando,cotnre-
Irato, perfis biographicos que o exaltam. Entre esses artigos, citarci, inserì<w

nos seauint^s periodico» e revistas, de 1886 a 1907 : Respigador, das Velas (iliia

de S. Jorge), Gazeta de Portugal, Diario iUustrado, Correio da Europa, Folha de

Lisboa, Portugal moderno, Nova era, Monarchia portugueza, Obra, Liberal, Per

fumé, Recreio, Commercio de Lisboa, Correio de Cintra, Lidador, Folha de Lis-

boa, Rerista amaretta, JMundo legai e judiciario, etc. Além disso, encontram-se
notas biographicas a seu respeito : na Bibliographia da imprensa da Vnitersidade,

no Portugal, diccionario historìco e biographico, no Almanach das senhoras, no
Album acoreano, etc.

Manuel Velloso de Armelim Junior tem collaborado nos scguintes periodi-

cos: Alvorada, de Villa Nova de FamalicSo; Correio da Universidade, Impar-
cial e Correspondencia de Coimbra, de Coimbra

;
Campetto, de Villa Franca de

Xira ; Diarto de notuias, Seculo, Cateto de Portugal, Tarde, Noite, Occidente,

Jornal da noite, Resistendo, Ctuz do operario, Perfume, Caixeiro portuguez, Al-

bum legitimtsta e Boletim da liga portugueza da paz, de Lisboa ; Riìnitejo, do
Cartaxo; Semana, de Torres Vedras; Damiùo de Goes, de Alemquer; Lidador,

do Hedondo; Catholico, de Angra do Heroismo; Civilizacuo, de Ponla Delgada ;

Brasil catholico, do Rio de Janeiro, etc.

A sua collaboraci) nos periodico» juridicos tem sido : Revista do foro por-

tuguez, do Porto ; Correio jurtdico, Gazeta da relacào de Lisboa, Gazeta da asso-

ciacùo dos advogados, Mundo legai e judiciario, Revista de direito e Revista de di-

reito admintstrativo, de Lisboa.

Ein 1891 consorciou-se com a sr.» 1). Maria Stella da Conceieao Alvares

Pereira, tambem de illustre ascendencia.

Pertence a varias associacóes scientifica», litterarias e populares, e entre

ellas citarei a Associaci© dos advogados de Lisboa, a Sociedadede geographia de

Lisboa, pertencendo a algumas das sua» seccOes; a Associac&o dos jornalistas e

homens de letras da mesma cidade, a Real associarlo dos arebitectos e archeo-

logo» portuguezes, o Instituto de Coimbra, a Liga portugueza da paz, tendo o
encargo de dirigir a publicacao do seu Bolettm ; a neal academia de legislacao e

jurisprudencia uè Madrid, a Sociedade de l*»gi»Iac4o comparada de Paris, a So-
ciedade da» insti tuicoes de previdencia de Franca, o Instituto da ordem dos
advogados brasi le irò», etc.

Fundou e leni redigido, com a regularidade compativel com os seus quefa-

zere» inadiaveis.

Mi) 0 correio juridico, re vista quinzenal de legislacao e jurisprudencia, de
que existem jà ì tomo» publicado, contendo variados artigos àcerca das mais

importante» e melindrosas questOe» do direito civil, commercial e penai, de me-
dicina legai, psichiatria e anthropologico-criminaes e patologica», com acceita-

cào e louvor do» juizes peritos. 0 dr. Armelim, além de fundador, ó o unico pro-

prietario desta revista scientifica.

Como disse, o dr. Armelim Junior tem conseguido nome saliente no foro,

entiv os seus collegas de maior nomeada, nSo so pelo brilho da sua eloquencia
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•a, fogosa e erudita, mas por seus escripto» juridico», em que revela os vastos

ihecimento» de direito patrio e da legislacà'o, mais avantajados corno prova real

estudo aturado e applicado da medicina legai, tao necessaria, direi até indis-

nsavel, ao moderno jurisperilo que deseja por em aecSo os seus recursos Intel*

luaes em prol dos iuteresses dos seus cliente», embora o feito seja dos mais

Dpltcados e difficei» no foro. Eslas prenda» de estudioso e criterioso sobresaem

avultado elenco de sua» publicacóes, que colligi corno foi possivel e de que dou
nta em seguida. Poncos da sua nobre profìssao o podem igualar nesse Irabalho

vdigoso e indefesso.

313) Don benemerito*. 0 dr. Constantino Ctimano e José Maria de Ann.
limerà, imp. da Universidade, 188o. 8.° gr. de vui-386 pag.

É um largo estudo biographico, historico, tnoral, medico e luridico.

314) Trwmal da Macào de Lisboa. Recurso de appellando. Juiz relator ex."10

conselheiro Ferraz. Appellante, Joaqoim Lobo de Miranda. Appellados, dr.

inuel Joaquim Tavares Mendes Vaz e Francisco Felix Cordeiro. Lisboa, imp.

Lucas Evangelista Torres, rua do Diario de noticia», 93. 1887. 8.» gr. ae

3! 5) Sociedade de Geographia de Lisboa. Assistencia e salvacào maritima.

lese 14.' do programma do Congresso juridico de Lisboa em 1880. Memoria da
mmissao de direito internacional da Sociedade. Relator, M. V. de Armelim Ju-

or, etc. Lisboa, typ. Portugticza, cakada do Combro, 38. 1889. 8.° gr. de

?.

entre muitas oulras apreciacoes honrosa» deste notavel traballio, destaca-

os as tres seguiutes de scientislas coni especial auctoridade:

D. Manuel Torres Campos, illustre catbedratico da Universidade de Gra-

:da, no seu livro El Congresso Juridico de Lisboa de 1889. Escrevc a pag. 68 :

«Este tema, propuesto por El t'k)legio de Abogados de Sevila dio

lugar à una extensa b interessante ponencia del sefior Annelim Junior,

representanle de la Sociedad de Geographia de Lisboa.

«Este trabajo e» uno de los mas concienzudos discutidos en el

Congreso».

0 illustre magislrado dr. Crispiniano da Fonseca, no seu livro Congresso

mdico de Lisboa, Breve noticia critica (Porto, 1891), escreve a pag. 151 :

«Foi relator o sr. dr. Armelim Junior, que na seccào de direito

commercial, onde foi discutido o seu relatorio, recebeu merecido» elo-

gio» pela grande erudito que nelle apresenta, e pelo bom criterio com
que se acha redigido».

0 sr. Costa Goodolphim, no seu livro A Pmidenciu, esrreveu a pag. 148:

«É um estudo perfettamente claborado, que revela nao só o talento

do seu auctor, mas urna vastissima erudiefio, pelo que se considerou o

Irabalho mais notavel apresentado aquelle congresso, inerecendo por

isso os justos applauso» de todos os congressista»»

0 sr. Arthur Desjardins, doutor em direito e em letras, membro do disti-

llo de Franca e da Sociedade de legislaeào comparada, de Paris, refere- se

este traballio do dr. Armelim no seu livro Introduci»™ historique à l'étude dn
DÌf commerciale maritiine, 1890, a pag. 431.

316) Vulgarizacào scientifica e humanitarta — 0 tabaco e o alcool. Esludo
tedico, economico e juridico. Antbropologia e educacào. Lisboa, typ. Universa!,

np. da Casa Real, HO, rua do Diario de Noticia», 116. 1890. 8.' gr. de

Si pag.
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No Bulletin mensuel de la Sociétè de leqislation comparée, de Paris, n.°' 6

e 7, de junbo e julho de 1892, pag. 524 e 525, veni urna honrosissima apreda-
rlo e estudo deste traballio pelo dr. Léon Lallemand, um dos mais illustre* ad-

vogados e jurisconsultos da franca

317) Questòes de responsabilidade moral e juridica.— Responsabilidade ciril

e responsabilidade criminal— Direito e philosophia. Duas theses propostas ao se-

gundo Congresso internacional de anthropologia criminal. Lisboa, tvp. Univer-
sal, etc. 1890. 8.» gr. de 68 pag.

318) Tribunal da Relacào de Lisboa— Appellacào commercial. n.° 2971. iuii

relator : ex ."° sr Leal.— Appellantes, D. Joanna Emilia Silveira de Avellar Cou-
tinho e seu marido Alfredo da Silva Coulinho. Appellados, drs. Francisco e Emi*
Ho Severino de Avellar e suas mulheres. Minuta dos appellados. Lisboa, tvp.

lUiiversal, etc. 1890. 8.» gr. de 8 pag.

Versa questòes de direito commercial e consta de tres partes: Facto*, Di-
retto, Conclusùa.

319) Supremo Tribunal de JUstica. Revista commercial n.° 23:907. Juiz re-

latori ex."° sr. conselheiro Hocba. Recorrentes e recorridos, os mesmos do tra-

ballio anterior. Contra-minuta da revista. Lisboa, na mesma typ. 1890. 8.# gr. de
3 pag.

320) Supremo Tribunal de Justica. Recurso da Rerista n.° 23:825, da Rela-

<;So de Lisboa. Relalor, ex.»0
sr. conselheiro Mendes Alfonso Recorrente, Ma-

nuel Francisco da Costa. Recorridos. Joào Martins de Barros e sua mulber, etc.

e Ventura Luis de Macedo Minuta do recorrenle. Lisboa, na mesma typ. 1890.
8.° gr. de 8 pag.

Questuo de direito e processo ci vii.

321) Elogio historico do dr. Antonio Maria Ribeiro da Costa Holtreman, vice-

presidente da Associalo dos Advogados de Lisboa.— Lido na sessao exlraordi-

naria da mesma associalo em 17 de dezembro de 1890. Lisboa, na mesma typ.

1890. 8.» gr. de 61 pag.

Contòrti de pag. 37 a 55 a mais completa bibliographia juridica do illustre

advogailo extincto até hoje publicada. Àcerca deste traballio escreveu o sr. conse-
lheiro Francisco BeirSo o scguinte, a pag. 5 do seu opusculo— «Francisco Bei-

rao— Antonio Maria Holtreman» :

"Pdde a morte, e. certo, prostrar Antonio Maria Holtreman, mas
nós, mais poderosos que ella, evocamos hoje o amigo extinclo, e faze-

mo- lo reviver para as nossas palmas e para a sua glorificalo. E o unico
sortilegio que houvemos de empregar foi, corno na grande tragedia,

a narracào da sua longa, agitada e traballio^ vida, ft- ita dia a dia, obra
a obra, pelo illustre consocio que acaba de fallar».

32i) Replica extra -processai às duas contra-minutas no recurso da revista,

n.° 23:825. Recorrentes e recorridos os mesmos do traballio sob n.° 320. Lisboa
mesma typ. 1891. 8 ° gr. de 8 pag.

323) Necessidade de urna ridima. Joiìo Alberto Lopes e Antonio hjnacio da
Fonseca. Peticao de aggravo de injusta pronuncia. Lisboa, na mesma typ. 1891.
8 ° gr, de 8 pag.

32'*) Necesstdade de urna vidima. Jorio Alberto IjOjìcs e Antonio Ignacio da
Fonseca. Minula da revista-crime, tvp. idem, 1891. 8.° gr. de 4 pag.

325) Replica extra-processai d contra-minuta na revisla-crime n.° 13:717.

em <jue è recorrente Joào Alberto Lopes e recorridos Antonio Ignacio da Fon-
seca coni o Ministerio Publico. Lisboa, typ. idem. 1891. 8.° gr. de 6 pag.

326) Necessidade de urna vidima. Joào Alberto Lopes e aiuda, mas indiretta-

mente, Antonio Ignacio da Fonseca. PeticSo de aggi avo-crime Lisboa, tvp. idem,
1891. 8 - gr. de 4 pag.
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327) Replica extra-processal ù respaila do juiz, a il. 39 dos autos de aggravo

crime em que é recorrente JoAo Alberto Lopes. Lisboa, typ. idem. 1891. 8.° gr.

de 4 pag.

328) Suprema Tribunal de Justica. Recurso da revista-crime n.w 13:686, da

HelacSo de Lisboa. Relator, ex."° sr. Viseonde de Santo Antonio das Vessadas.

Incorrente, Joào Maria Annes Regalado. Recorrido o Ministerio Publico. Lisboa,

typ. idem, 1891. 8.° gr. de 4 pag.

329) Minuta de recurso de carta testemunhavel. Hecorrente Antonio Maria de

Campos Rodrigues, Recorrido o Ministerio Fnblico.

Pagina solta, 4.° gr., sem indicalo de data, locai e typographia; mas foi

impressa em Setubal, typ. de «0 Districto», 1891.

330) Supremo Tribunal de Justica. Recurso da revista mime n.° 13:751.

Relator, ex."0
sr. conselheiro Rocha. Recorrente, o Ministerio Publico. Recorrido,

José Vaz Touro. Julgamenlo em 18 de agosto de 1891. Lisboa, typ. Universale

etc. 1891. 8.° gr. de 9 pag.

331) Aggravo crime de despaciio do juiz do 2." districto ciimitud de Lisboa

para a Relacào. Aggravante, Joà"o Alberto Lopes. Aggravados, o Ministerio Pu-

mico e Antonio Ignacio da Fonseca. Lisboa, typ. idem. 1891. 8.° gr. de 7 pag.

332) Replica estro-processai à minuta de aggravo de injusta pronuncia da
irmà Collectg, 8 ° gr. de 46 pag. Seni indicalo de data, locai e tvpograpbia da
impressilo. É porém de Lisboa, typ. Tuniversal, 1891. Largo estuilo de medicina

legai e de toxicologia criminal.

333) Contencioso fiscal de 2." Instando. Recurso Fiscal em processo de sup-

posta tentativo de descaminho. Recorrente Alberto Nichotson. Recorrido o Minis-

terio Publico. Minuta do recorrente. Lisboa, typ. idem., 1891. 8.° gr. de 7 pag.

334) Aggravo rivel de despacho do juiz da 6* rara de Lisboa para a Relacào

do distrino. Aggravante I). Rita Accacia da Silva Freire Furtado. Aggravados

Baroneza d'Almeida e outros. Lisboa, typ. idem, 1892. 8.° gr. de 6 pag.

335) Aggravo circi de accortlào da Relacào de Lisboa para o Supremo Tri-

bunal de Justica. Aggravante e aggravados, os mesmos do anterior. Lisboa, typ.

idem, 1892. 8 - gr. de 6 pag

336) Aggravo crime n." 238, de despacho do juiz do 2' districto criminal de

Lisboa para a Relacào do districto. Relator, etc. Aggravante Joào Alberto Lopes.

Aggravados o Ministerio Publico e Antonio Ignacio da Fonseca. Lisboa, tvp. idem,

1892. 8.° gr. de 8 pag.

337) Supremo Tribunal de Justica. Recurso de Revista circi n.° 24:619. Re-

corrente José Joaquim Vieira. Recorrida D. Antonia do Carmo da Silva Bastos.

Minuta do recorrente e rèplica extra -processai a contra-minuta da recorrida.

Lisboa, typ. idem, 1892. 8 « gr. de 8 pag.

338) Tribunal da Relacào de Lisboa. Appellacào commercial n.' 891. Appel-

lante 0. Joanna Emilia Silveira d'Avellar Coutinho e seu marido Alfredo da
Silva Coutinho. Appellados drs. Francisco e Emilio Severino de Avellar e suas

consortes. Contraminuta d'appellacSo. Lisboa, tvp. idem, 1902. 8.° gr. de 8 pag.

339) Tribunal da Relacào do Porto. Appellacào crime vinda dia cornarca de

Santa Comba-Dào. Appellante Bernardo Maria da Costa e Silva. Appellado o

Ministerio Publico. Minuta de appellalo. Lisboa, typ. idem, 1892. 8.° gr. de

30 pag.

340) Supremo Tribunal de Justica. Rerista commercial n." 25:125. Recor-

rcntes e recorridos os mesmo3 do trabalhosob n.° 336. Contra-minuta da revista.

Lisboa, lyp. idem, 1893. 8° gr. de 6 pag.

34 1) Supremo Tribunal de Justica. Revista n." 25:125. Recorrentes embar-
pados e recorridos embargantes, respectivamente os mesmos do recurso prece-

dente. Embargo? a accordio e sua sostentarlo. Lisboa, typ. idem, 1893. 8.° gr.

de 9 pag.

342) Supremo Tribunal de Justica. Rerista rirel n* 26:043. Recorrentes

D. Maria IsanH Jacomo Mago Caldeira de Mendanha e seu marido José Augusto
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Burguete. Recorridos D. Emilia do Rosario Caldeirade Mendauha e o curador go-

ral do» orphaos. Minuta dos Recorrenles. Lisboa, i vp idem, 4894. 8 ° gr. de 45 pagr

34*)) Tribunal da Relacào de Lisboa. Appellacào aitile n.° 1:709. 4.* appel-

lante ministerio publico; 2.# appellante Dento José Bmcliado. Minuta do 2."

appellante, seguida dos attigos da defesa orai. Lisboa, typ. idem, 4895. 8.° gr.

de 43 pag.

344) Supremo Tribunal de Jnsti^a. Revista crime n." 14:856. Reeorreute

Bento José Brochado. Recorrido o ministerio publico. Minuta de Kevista. Lisboa,

typ. idem, 1895. 8." gr. de 9 pag.

345) Tribunal da Relacào de Lisboa. Appellalo erime n.° 4:445. Juiz rela-

tor ex.mo sr. dr. José Maria de Andrade. Appellante o Ministerio Publico.

Appellado Arthur Osar Ferreira. Minuta do appellado, seguida dos artigos da
sua defesa orai. Lisboa, typ. idem, 4895 8." gr. de 40 pag.

346) Tribunal da 6* rara ricel de Lisboa. Pi'ocetso de incidente de falsidade.

Auctor arguente Julio de Lemos Correla Leal. Heu arguido Candido de Jesus No-
gueira Soao*s Ferreira. Allegacfles tinaes do réu arguido. Lisboa, tvp. do Correlo

juridico 4896. 8.» gr. de 29 pag.

347) Fnllencia de Joaqutm Neves Junior. 4.* de 44 pag. nào numeradas. S»»m

indicalo de locai, tvpograpbia e data de impressào, mas é de Lisboa, typ. Gue-
des, rua Aurea, I896\

348) Appellacào n.* 4:285. Appellante Manuel Rufino d'Assi* e Catralko.

Appellados a firma Jeronimo Marlins & Filho e D. Palmiro Anahory. Minuta de
appellacelo e replica extra-processa 1 à contra-minuta. Lisboa, typ. Universa!, 48W>.
8.° gr. de 40 pag.

349) Aggravo crime n." 88. Aggravante Joaquim Neves Junior. Aggravadoo
juiz de direito do 2.Q districto criminal. Minuta de aggravo. Lisboa, typ. do Cor-

reio juridico. 8.° gr. de 45 pag.

350) 0 celebre crime a Arruda. Màe e fUhos que se accusam assassino* do fi-

lho e irmùo. (Como se reduz a lenda de urna perversidade monstruosa as huma-
nas propor$0es de urna horri ve I desventura). Lisboa, imp. Lucas, 4896. 8.° gr.

de 4o pag.

354) Nós e o sr. Campetto. Uquidacòe* e exautoracào. (Como se desmasca-
ram metttiras, se evidenciam charlatanices, se profligam injurias e quebraui
dentes a calumnia). Lisboa, typ. Lucas, 4896. 8.* de 30 pag.

352) Ainda nò* e Campeào. Reincidencias de incorrigirel impotente. (Como se

pùe em foco o triste espectaculo da menlira e da charlótanice desmascaradas, das
injurias reengulidas e da calumnia desdentada e enraivecida por jà nào poder
morder). Lisboa, imp. Luca», 4897. 8.° gr. de 48 pag.

353 ) 0 celebre a-ime de Arruda. (Como se moslra que— mesmo que se nào
tivesse conseguido reduzir a lenda de urna perversidade monstruosa as bumanas
propor$6es de urna horrivel desventura— licito nào era, nem humano, nera justo.

processar e julgar os róus sera todas as garantias de liberdade e de defesa, e com
manifesta posterjjacào da lei e pretericóes de direito). Minuta dos réus appel-

lantes. Contra-mmuta do ministerio publico appellado. Resposla do juiz a quo.

Rcfulacào desta resposta. Lisboa, imp. Lucas, 4897. 8." gr. d* 48 pag.

354) 0 celebre crime de Arruda. A prevencào e o arbitrio no* ti'ibifuues, eie.

Minuta do» réus recorrentes. Coutra-minuta do ministerio publiro recorrido. Mi-

nuta do ministerio publico recorrente. Retatacelo desia minuta. Artigos de de-

fesa. Lisboa, imp. Lucas, 48**8. 8° gr. de 45 pag.

355) Revista civel n.° 27:955. Incorrente Baronesa do Ribeiro. Recorrido*

4.° o ministerio publico. 2 °* Vucondessa de S. Matheus e outros. Minuta da re-

corrente e replica extra-processal às contra-minutas dos recorridos. Lisboa,

imp. Lucas, 4898. 8 ° gr. de 8 pag.

356) Appellacào cit el n." 2:046. Appellante D. Reatriz Cavroé. Appellado

Alvaro Alexandre Cavroè. Contra-minula de appellacào. Lisboa, imp. Lucas, 4898.

8.° gr. de 8 pag.
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357) Aggravo crime n.° 1:985. Aggravante Georg ino Alberto Correia. Aggra-
vado Clemente Luis da Silva- Contra-minuta de aggravo. Lisboa, imp. Luca*, 18ì»8.

8.° gr. de 8 pag.

358) Aggravo crime n." 715. Aggravante Adelino Augusto Pereira Bahia e

oulros. Aggravados o ministerio publico e Francisco de Paulo Martina Pereira.

Minuta dos aggravantes e apreciacoVs das contra-minuta» dos aggravados e

da sustentarào do despacho recorrido. Lisboa, imp. Lucas, 1898. 8.° gr. de
19 pag.

259) Bevuta eirei n.° 28:909. Recorrente 0. Beatriz Cavroè. Recorrido Al-

varo Alexandre Cavroè. Contra-minuta de revista, seguida da sentenca de
!.• inslancia e do accordio da Relacio de Lisboa. Lisboa, imp. Lucas. 1898.
8.° gr. de 7 pag.

360) Aggravo civel ».«* 4:964. Aggravante Joào Pedro Fernande*. Aggravados
D. José da Cunha Mendonea e Menezes e outros. Minuta de aggravo e rèplica

extra-processa! à contra-minuta de aggravo. Lisboa, imp. Lucas, 1899. 8.° gr.

de 12 pag.

361) Appellando crime, n.° 842. I .•• appellantes Maria Baleira e Guilhermina
Kosa; 2.° appallante o ministerio publico. Minuta dos 1.°' appellante*, e accor-

dio da Uelario, que confìrmou a doutrina dessa minuta, revogou a sentenca
appellada e absolveu os réus appellantes. Lisboa, imp. Luca*. 1899. 8.° gr. de

362) Appellando crime n." 28. 1.° Appellante Manuel Francisco de Almeida;
2.* Appellante o ministerio publico. Minuta de appellalo. Lisboa, imp. Lucas,
1899. 8> gr. de 7 pag.

363) Aggravo enei n.° 4:754. Aggravante D. Adelaide Augusta Santos.
Aggravalo Antonio Augusto Campus Andrade. Contra minuta de aggravo. Lisboa,

imp. Lucas, 1899. 8.° gr. de 11 pag.

361) Auto* civeis de artigos de falsidade. Articulante Antonio Augusto de
Campos Andrade. Articulados I). Adelaide Augusta dos Santos e outros. Allega-

eòes do articulante e rèplica extra-processal às allegacoes finaes dot articulados.

Lisboa, imp. Lucas, 1899. 8.° gr. de 30 pag.

3*i5) Aggravo civel n." 5:111. Aggravantes Marianna dos Anjos Cruz. Aggra-
vados Salomé Maria da Cruz, seu marido e outros. Contra-minuta de aggravo Lis-

boa, imp. Lucas, 1899. 8.° gr. de 4 pag.

366) Recurso de revista cioel n.* 28:794. Recorrente Tiago Gomes y Gar-
rido. Recorrida D. Brigida Maria da Conceicào da SMva Gomes. lontra-minuta de
revista seguida da peticào inicial da accio, da contra-minuta da appellaci») e

da sentenca de 1." instancia, teucóes e accordio da Relacio de Lisboa, que con-
Itrmaram a sua doutrina. Lisboa, imp. Lucas, 1900. 8.° gr. de 23 pag.

367) Aggravo civel n.° 5:127. Aggravante a Companbia Uniio Fabril. Aggra-
vadoo coronel Joio Velloso de Azevedo Coutinbo. Contra-minuta de aggravo, sus-

tentacio do despacho pelo juiz recorrido e accordio da Relacio de Lisboa confir-

mando a sua doutrina. Lisboa, imp. Lucas, 1900. 8." gr. de 5 pag.

368) Aggravo civel n.° 200. Aggravante e aggravado os mesmos do anlerior

recurso. Contra-minuta de aggravo, suslentacio do despacho pelo juiz recorrido

e accordio da Relacio de Lisboa conlìrmando a sua doutrina. Lisboa, imp. Lu-
cas, 1900. 8.» gr. de 8 pag.

369) A convicedo pettoal de um juiz arvorada ero prova, e està a collidir

com ti constante dos autos. Conviccio aeria, sein base positiva, porque nem pro-

mana do ventre do feito, nem dos conceitos superiores da razao. Teratologia de
um processo civel. Lisboa, imp Lucas, 1900. 8.° gr. de 19 pag.

370) Revista civel n.° 28:741. Recorrentes os Condes de Avillez. Recorridos
dr. Antonio Parreira de Aboiin Luzeiro de La Cerda e sua mulher. Contra-
minuta de revista, seguida, etc. Lisboa, imp. Lucas, 1900. 8.• gr. de 2i pag.

371) MoHstruosidade de urna defesa e correcedo de um tribunal, etc. Terato-
logia de um processo crime. Lisboa, imp. Lucas, 1900. 8* gr. de 16 pag.
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374) Revista crime. nS iti: 168. Recorrentes Henrique Antonio Barreto e Joa-

quim Thomaz Judice Bicker. Minuta de reviata e critica da contra- minuta. Lisboa,

imp. Lucas, 1900. 8 ° de 10 pag.

373) Arni-aro cirel n.° 5:0 19. Aggravante Joaquim Marcelino Pereira.

Aggravado Francisco Pereira dos Santos. Memoria I do aggravante. Lisboa,
imp. Lucas, 19P0. 8 ° gr. de 0 pag.

374) Legitima e justissima decisào da Relacào de Lisboa, rivogando unlencn
fttndada ua concicrùo pestoal de uni juiz arvorada etn prora e està a coltidir coni

a constante dos autos. Lisboa, imp. Lucas, 1900. 8.° gr. de 12 pag.

375) Aggravo cicel n." 342. Aggravante Companhia UniSo Fabril. Aggravado
coronel Jo5o Velloso de Azevedo Coutinho. Contra minuta de aggravo. Lisboa,

imp. Lucas, 1900. 8.° gr. de 6 pag.

376) Aggravo cirel 5:098. Aggravante e aggravado os mesmos. Lisboa,

imp. Lucas, 1901. 8 ° gr. de 8 pag.

377) Appellarlo cirel n." 5:268. Appellante Francisco Felix Cordeiro. Appel-
ada Madame Louise Adelle Poiget. Minuta de appellalo. Lisboa, imp. Lucas,

1901. 8.» gr. de 4 pag.

378) Monographias juridicas (Primeira). Importante e controrersa questuo de

diretto ciril. Os netos illegilimos perfìlhados ou reconhecidos sao hcrdeiros dos
avós fallecidos ab intestato? Lisboa, imp. Lucas, 1901. 8.° gr. de 22 pag.

379) Gravissimo caso medico-legal, etc. Lisboa, imp. Lucas, 1901. 8.° gr.

de 23 pag.

380) lìerista n'irne n.° 16:474. Recorrente Manuel da Silva Cravo. Recor-

rido o Ministerio Publico. Minuta de revista. Lisboa, imp. Lucas, 1901. 8.° gr.

de 8 pag.

381) Revista crime n° 16:141. Hecorrenles : 1.° Joaquina Maria Delgado:
2.° Luis de Sousa Lopes. Hecorrido o ministerio publico. Minuta de revista do
1." recorrenle. Lisboa, imp. Lucas, 1902. 8.° gr. de 6 pag.

382) Dircito incontesta rei de D. José de Sousa Coutinho, filko segundo do

Conde de Linhares (D. Rodrigo) ao pariato, por successilo de seu tio D. Domingo*
Antonio de Sousa Coutinho, 1" Conde e 1.° Marquez do Funcbal. Allegacóes e

documenlos oflerecidos a Camara dos dignos pares do reino. Lisboa, imp. Lu-
cas, 1903. 8." gr. de 12 pag.

383) Appellalo cirel n.' 5:695. Appellante e appellado os mesmos do re-

curso anteriormente notado. Coniraminula de appellalo. Lisboa, imp. Lucas,

1903. 8* gr. de 15 pag.

384) Aggravo mine u.° 1:301. Aggravante» dr. José Vieira da Silva Guima-
raes e Thomas Rodrigues Mathias. Aggravados Marino Pereira da Costa e outros.

Minuta de aggravo. Lisboa, imp. Lucas. 1903. 8.° gr. de 7 pag.

385) Recurso crime n.° 5:772. Hecorrente Goncalves Neves, redactor da Yom~
guarda, e Antonio de Almeida Cabrai, editor do mesmo jornal. Recorrido padre
Joio Goncalves Nunes Oliarle, conego-prior da freguesia do Beato. Minuta de
recurso em processo de liberdade de imprensa, e critica a contra- mi nula do re-

curso e a sustentacào do despacbo recorrido. Lisboa, Minerva do Baio, 1903.
8.° gr. do 12 pag.

386) Recurso de revista mine n." 17:080. Recorrentes e recorridos os mes-
mos do recurso sob n.° 38i Lisboa, imp. Lucas, 1903. 8.° gr. de 7 pag.

387) Arcuo civel de processo especial de separalo de pessoas e bens entre

ronjuges. Rèplica. Lisboa, imp. Lucas, 1903. 8.° gr. de 8 pag.

38M) Avtigos de alimentos provisorias. Contestarlo. Lisboa, imp. Lucas, 1903.
8.° gr. de 7 pag.

389) Agtp-aro civel n.' 30:972. Aggravante Yisconde de Sào Tiago de Cayola.

Aggravada Viscondessa do mesmo titulo. Minuta de aggravo. Lisboa, imp. Luca»,
1904. 8.» gr. de 10 pai:.

390) Rerista en ei n.° 30:913. Recorrente e recorrido os mesmos do recurso

63. Lisboa, imp. Lucas, 1904. 8.° gr. de 10 pag.
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391) Revista civel ti." 30:514. l.M Recorrentes, embargantes, Paulo da Gama
e D. Elisa Gama da Franga; 2.°* recorrentes, embargados, Manuel Antunes Coc-
Iho e outros. Embargos a accordio e sua sustentacio. Lisboa, imp. Lucas, 1904.

S.° gr. de 14 pag.

392) Appeilacào cirel tu' 6:787. Appellante e appellado os mesmos do re-

corso n.° 78. Minuta d'appellarlo. Lisboa, imp. Lucas, 1904. 8.° er. de 12 n;ig.

393) Aggravo crime n.° 1:412. Aggravantes Adelino Joaquim daSilvaeJoio
Joaquim da Silva. Aggravado Ruy Carmelo Uosa. Contra-minuta de aggravo.

Lisboa, imp. Lucas, 1904. 8." gr. de 6 pag.

3!>4) Aggravo civel n.° 31:254. Aggravante Jo5o e Domingos HenriquesTei-
xeira Guedes Aggravado Frederico Teixeira Lopes. Minuta d'aggravo. Lisboa,

imp. Lucas, 1904. 8.° gr. de 8 pag.

395) Aggraro crime n." 1:449. Aggravantes D. Laura Julia Villar Cardoso e

Abel de Campos. Aggravado» o ministerio publico e D. Adelaide de Quadros.

Minuta de aggravo por parte de Abel de Campos. Lisboa, imp. Lucas, 1904. 8.° gr.

de 14 pag.

396) Rerista crime u* 17:411. Recorrentes e recorridos os mesmos do re-

curso anterior. Lisboa, imp. Lucas, 1904. 8 • gr. de 4 pag.

397) L'm processo cerebrino recheado de anomalias juridicas. Aggravo crime

n.° 17:414. Aggravante Candido de Jesus Nogueira Soares Ferreira. Aggravado
Arnaldo Ribeiro Pereira. Contra-minuta de aggravo. Lisboa, imp. Africana, I9u4.

8.° de 22 pag.

398) Homenagem da C lira economica operaria à Sociedade de geographia

de Lisboa na pessoa de Luciano Cordeiro, seu socio fundador e secretano per-

petuo. Elogio bistorico proferido na sessSo solemnc da Caixa economica ope-

raria em 5 de junho de 1904. Lisboa, imp. Lucas, 1905. 8 ° gr. de 15 pag.

399) Aggravo civel n.' 31:482. Aggravante Manoel José do Sacramento
Rollo. Aggravado Joaquim Nunes da Silva. Contra minuta de aggravo. Lisboa,

imp. Lucas. 1905. 8.° gr. de 8 pag.

400) Revista crime n.° 17:466. Recorrente o ministerio publico. Recorrido

Ignacio José Martina. Contra-minuta de revista. Lisboa, imp Lucas, 1905. 8 0 gr.

de 7 pag.

»01) Revista crime n.° 17:548. Recorrente Ignacio José Martin?. Recorrido o
o ministerio publico. Minuta de revista. Lisboa, imp. Lucas, 1905. 8.° gr.

de 9 pag.

402) Appellalo crime n.' 546. Appellante Francisco José Soares. Appellado

o ministerio publico. Minuta de appellalo. Lisboa, imp. Lucas, 1905. 8.* gr.

de 10 pag.

403) Ajtpellacào crime n.° 2:663. Appellante Jo5o Antonio da Silva Pioto.

Appellado o ministerio publico. Minuta de appellalo. Lisboa, imp. Lucas, 1905.

8.° gr. de 8 pa«
404) Appellarlo crime n.° 5:928. Appellante José Joaquim Lopes de Anacleto.

Appellado o ministerio publico. Minuta de appellalo. Lisboa, imp. Lucas, 1905.

8.° gr. de 8 pag.

405) Revista crime n* 17:582. Recorrente Antonio Julio Chaves, membro
da firma Cliaves &. Chaves, de Lisboa. Recorrido o ministerio publico. Minuta
de revista. Lisboa, imp. Lucas, 1905. 8.° gr. de 10 pag.

406) Autos civeis de acedo de processo ordinario para annullaeòo de verbo

testamentaria. Auctor Manoel Ferreira Rretes. Ré Maria Gonralves. AII*gacGes

finaes da ré e contestalo e tréplica. Lisboa, imp. Lucas, 190o! 8 ° gr. de 18 pag.

407) Appellando civel n.
# 6:162. Appellante a firma commercial Antonio José

Machado dt C.* Appellada Maria José Guida. Minuta de appellalo. Lisboa, imp.

Lucas, 1906. 8.» gr. de 8 pag.

408) Appeilacào cirel n.° 1:457. Embargos ao accordio sob appellalo, appel-

lante embargante e appellada embargada os mesmos do recurso anteriormente

notado. Lisboa, imp. Lucas, 1906. 8.° gr. de 13 pag.

TOMO Ut (Sttpfl.) SI
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409) Apj>ellacào civel n.° J:467. Appellante Manoel Ferreira Bastos. Appel-
lada Maria Goncalves. Contraminuta de appellacao,etc. Lisboa, imp. Lucas, 1907.
H.° gr. de 25 pag.

410) fìevista crime n.° 11:946. Recorrenle José Barros Valla. Recorridc o
ministerio publico. Minuta de revista. Lisb a, imp. Lucas, 1907. 8.° gr. de
7 pag

411 i A}>pellafùo ctvel n." 6:241. Emhargos ao accordio sobre appellac/So.

Appellantes embargantes José Maria Valla e seus fìlhos. Appellado embargado
José Barro» Valla. Impugnalo aos embargos. Lisboa, typ. Lucas, 1907. 8.* gr.

de 7 pag.

412) Autos civeis de accào de interdiremo por demencia. Auctorcs D. Maria
José Veiga Salazar Moscoso Còri e Beai e mando. Béo Padre José Benlo I^obo

da Veiga. Allegacoes tìnaes do réu. Lisboa, imp. Lucas, 1907. 8 ° gr. de 68 pag.

e mais duas. innumeradas, de indice e errata.

413) Comarca do Redondo.— Celebre julgamento crime em audiencia de
jury, de 10 e 11 de maio de 1907 (segundonotas tachygraphicas, cuidadosamenle
redacladas). Béu Manoel Rosado Gordo.— Lisboa, na mesma imp., 1907. 8.° de

125 pag e mais duas, innutner. de indire e errata.

414) Aggravo civel n ° 0:305. Aggravante, dr. Guilherme Maria da Silva

Jones. Aggravados, curador geral dos orphSos e outros.— Minuta de aggravo.

Lisboa, na mesma impensa, 1907. 8.° gr. de 10 pag.

VENANCIO AUGUSTO DESLANDES, naturai de Lisboa, nasceu em
22 de dezembro 1829. Bacharel foimado em philosophia e medicina pela Univer-

sidade de Coimbra. Tem o titulo do Conselho de Sua Majeslade e varias conde-
coraròes nacionaes e estrangeiras, entre as quaes o grau de ravalleiro da ordem
da Torre e Espada, do valor, lealdade e merito ; o de officiai da LegiSo de Honra
de Franca e da Instruccao publica da mesma nac5o ; e outras de Hespanha, da
Belgica, uà Hollanda e da Turquia; socio da Acadenna real das sriencias de Lis-

boa, da Sociedade das sciencias inoraes e politicas. de Madrid; da Socirdade de
agricoltura, de Paris; do Cobden Club, de Londres, etc, medico do hospital de
S. José e depois nomeado director de enfermaria, indo desempenhar estas func-

còes por algum tempo na enfermaria do hospital Estephanìa. Desde 1878 é admi-
nistrader geral da Imprensa Nacional de Lisboa, tendo saido por v^zes para e
eslrangeiro em commissóes de esludo para desenvolvimenlo e progresso dos tra-

balhos do importante estahelecimento confiado à sua superior gerencia. É casado
coro a sr." D. Mathilde Rebello Borges de Castro, naturai de Ponta Delgada (Aco-
res), filha de José Bebcllo Borges de Castro e de D. Marianna Augusta Ftaposo

do Amarai.

O conselheiro Venancio Deslandes pertence, em linha recta, aos antigos e
afamadosimpressores Deslandes, que teem o seu nome lisonjeiramente ligado à his-

toria da imprensa em Portugal desde o seculo xvn, corno se vé das provas man-
iladas imprimir pelo seu quarto neto, s«ib o titulo Documentos para a historia da
typographia portugtieza no* seculos XVI e XVII, de que possuo dois interessali-

tissimos fascu'ulos saidos nitidamente, em panel de linho, dos prelos da Imprensa
nacional em 1881 e 1882. Foram dados à luz sem o nome do conselheiro Des-
landes. Ahi leio, na pag. 86 do primeiro fascinilo, a honrosa nota que transcrevo
em seguida. I>esses fasciculos fez-se tiragem limitada e sto hoje pouco vulgares.

Refere-se a Miguel Deslandes e diz :

«Miguel Deslandes, naturai da cidade de Thouars, provincia de
Poitou, em Franca, veio para Porlugal no anno de 1669, estabelecendo

domicilio na cidade de Lisboa, onde residia em casa propria, na ma da
Figueira, fregucsia de Nossa Scnhora dos Martyres. Por despacho real

de 14 de novembro do anno de 1684. precedendo consulta do desem-
bargo do paco, foi havido por naturai do reino para gozar nelle de to-
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dos os privilegio* ile arie gozavam os seus naturaes. Era enWo impressor
de lirros com varias imprensas. Casou com Luisa Maria da C<»sla, (ilha
do impressor Joio da Lo? la, naturai de Paris, tiavendo deste matrimo-
nio dois filhos, Manuel Pedro da Costa Deslandes e Valenlim da ('osta

Deslandes, ambos graduados na Universidade de Coimbra e cavalMros
professos na or «lem de Chrislo, habito que llies fora mandado lancar em
attenevo nfio somenle a servicos proprins corno aos que seu pae fi/ira

as letras. 0 primogenito seguiu a carreira da magistratura e serviu na
córte o logar de corregedor do civel no bairro de Aflama; o segundo
tornou a direcrào das offìcinas de seu pae no anno de 1703, em que elle

fallecera, succedendo-lhe lambem no cargo de impressor regio, para que
foi nomeado por al vara" de 26 de junho daquelle rnesmo anno. Miguel
Deslandes houve a mercé do officio de impressor regio por aivara de 6
de outubro de 1687, indo servir no logar que vagara pelo fai ^cimento
do impressor Antonio Craesbeck. É hoje i epresentante do illustre mi-
pre*sor do siculo xvii seu quarto neto Venancio Deslandes, adminis-
trador geral da imprensa nacional de Lisboa».

Àcerca de Valenlim da Costa Deslandes. filho do antecedente e tereeiro avd
do conselheiro Venancio Deslandes, lé-se na parte n dos Documento citados, està

nota (pag. 130) :

«No summario que precede os documentos relativos a Miguel Des-
landes (parte i, pag. 86) se disse ter sido provido seu filho Valenlim da
Co*ta Deslandes no officio de impressor regio, que elle serviu. . . o al-

vara desta nomeacSo datado de Lisboa a 26 de junho de 1 703 . . . pas-

sou pela chancellaria a 2i de julho de 1704.

•0 impressor Valentim da Osta Deslandes, formado em leis na
universidade de Coimbra e cavalleiro professo na ordem de Christo,

administrando a officina regia de impressor por empregados seus, serviu

na córte os logares de secretano do tribunal da cruzada, de executor
das rontas da mesa da eonsciencia e ordeus, e o de thesoureiro dos
armazens da Guiné e da India».

Ahi ficam documentos mui importante» para a familia Deslandes, que desde

o seculo xvi honrou a imnrensa em Portugal.

Além dos dois fasciculos, ou parte» (Lisboa, nnp. Nacional, 1881-1882,
4.°) a !.• parte contém : 6 innumeradas-93-2 innumeradas pag., e urna tira de
erratas, e mais 6 pag. com fac-sirniles de obras raras ; e a !• comprehende 8
innumeradas- 154 pag., appendice coni 6 innumeradas e 2 de fac-sintiles, sendo

um desdobravel, e mais 3 innumeradas de indice); o conselheiro Venancio Des-

landes, em virtude de commissdes de estudo no estrangeiro, publicou as obras que
em seguida registo :

415) Ensino e adminislracào fiorettai. Relatorio apresenlado ao sr. ministro

das obras publiras em 1858. Lisboa, imp. Nacional, 1858. 8.° de 274 pag. e

mais 2 innumeradas.
Era entào ministro das obras publicas o conselheiro Carlos Bento di Silva,

jà fallecido, e foi quem nomeou o dr. Venancio Deslandes para essa commissao
e mandou imprimira obra.

416) Ensaio sobre a economia ritrai de Inglaterra, Etcocia e Irlanda, por
Leonce de Lavergne. Versai) portuguesa, precedida de um «Estudo àcerca da
vida e escriplos do auctor por J. M. Latino Coetho*. Ibi, na mestna imprensa, 1867.
8.° gr. de lix 356 pag., com urna estampa desdobravel.

Està obra foi mandada imorimir por conta do mi riiste» io das obras publicas,

commercio e industria, e dedicada ao ministro, que entflo geria aquella pasta,

conselheiro Joào de Andrade Corvo (jà fallecido).
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417) A viagem da Novara. Ettudo de geograpkia economica, por Emilio de

Laveleye. Ibi, na mestila imprensa, 1858. 8.° de 32 pag.

Saiu sem o nome do traduclor.

418) A Lombardia; a Svista e o Monte-Rota. Ettudo* e recordacùet por

Emilio de Lavello, com um appendice. Versio portuguesa, precida de uin

• Esltido acerca da vida e escriptos do auclor, por L. A. Hebello da Silva*. Ibi.,

na inesma imprensa, 1871. 8." gr. de lxix-178 pag. e urna de errata.

419) Fomento da povoacùo rural em Hetpatma, por D. Fermin Ca ballerà
Memoria premiada pela Academia das sciencias moraes e polilicas no concurso
de 1802. Vereno portuguesa. Ibi., na mesma Imprensa, 1872. 8 ° gr. de vm-195
pag. e mais 2 innumer. de indice e errata, com urna eslampa.

As duas ultima* obras tambem foram mandadas imprimir pelo ministerio

das obras publicas, commercio e industria, com o intuito de auxiliar a divulga»

c3o, corno no anterior livro, dos estudos rclativos a elevados assumptos agricola*

e de adminislracao publica, de tao afamados autore* cstrangeiros.

Na revista A ternana de Lisboa (n.° 26 de 23 de janlio 1893) veem notas

biographicas acerca do conselbeiro dr. Venancio Deslandes com artigo assignado

J. de L. (iniciaes do illustre escriptor e poeta 2.° viscondede Castilho (Julìo), que
tem o seu nome ncste Dice., tomo xm, pag. 252.

Veja-se tambem. com desenvolvida noticia e apreciaefles crilicas, a obra in-

titulada Impretsùes deslandesiatiat. Divagacòet bibliograpliicas, por Xavier da

Cunha, etc. Lisboa, imp. Naciona). cu.iDcrx.xixcxiv. 8.° gr. de vn-l:228 pag.,

com 55 fac-timilet fora do texto e 15 no texto, e mais 1 pag. de declarafào da

impressao, que principimi a 8 de setembro 1891 e lindou a 14 de julho 1896, a

que correspondem datas historicas na familia dos impressores Deslandes.

Està obra comprebende 2 tomos, o primeiro dos quaes termina a pag. 650
e o segundo principia a pag. 651 e conclue o texto em pag. 1:083, dani ero

deante seguem-se os indices, repertorio onomastico, etc. Cada tomo tem rosto

separado. Ainda nao foram distribuidos, nem postos no mercado da livrai ia

Em 1888, o conaelheiro dr. Venancio Deslandes rcuniu, em um só volume,
alterados e ampliados, os dois fasciculos dos «Documento*», que registei acima:

Mi)) Documentot para a fattoria da typoqraphia portuguesa not tendo* XVI
e XVII puòlicadot, etc. Lislioa, imp. Naciona j, 1888. de vui-286 pag. e mais
1 com a declaracao justificativa da impressao.

VENANCIO DIAS DE FIGIJEIREDO VIEIRA. . . — E.

421) Arltorizacuo pratica ou reproduccào dat artoret de fructo por meio de

temente, estara, enxerlo, eie. Porlo, 1872. 8.*

• P. VENANCIO HENR1QLE DE REZENDE. Nasceu na villa de
Serinhaem em 1784, fillio de José Henrique de Rezende e de l). Maria da Na-
zarelb da Grara. Dedicando se à vida ecclesiastica fez os seus piimeiros estudos
em fernambuco e completou-os na Bahia, onde recebeu as ordens sacras. En-
volveu-se, por suas ideias liberaes, em queslóes politica* e accusal a in -no até por
suas ideias democraticas avancadas e por isso nao quizeram reconbecer-lhe o di-

ploma de depulado. quando foi eleito pela primeira vez; mas a final tomou assento

na camara e depois foi reeleito para outras legislaturas em 1829, 1833 e ÌHi'A.

Tomou parte com fervor nos trabalhos parlamentare» e collaborou em varios

jomaes pernambucanos.
A proclamacao energica e patriotica attribuida ao frade revolucionario, e

escriptor illustre, frei Joaquim do Amor Divino Caneca foi da redaccao do pa-
dre Venancio. Assim o póz, no seu interessante livro o auctor do Diccionario

hiographico do» pentambucanot celebre*, Francisco Augusto Pereira da Costa
pag. 788 a 791.

0 padre Venancio falleceu a 9 de fe\ereiro de 1866, com 82annos de idade
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• VKNANCIO NOGLEIRA lìA SILVA, medico pela Faculdade de me-
dicina do Rio de Janeiro, perante a qual defendeu Ihese em 31 de dezembro

1879, eie.

IC.

422» Febre tintarella. Do opio. Das feridas coiitmas. Medicarlo tonica. Tiiese...

Rio de Janeiro, typ. de Hyp. José Pinto, 1879. 4.° de 2 folh-34 pag.

• V Elli:DI AAiì CtRVALHO, do Rio de Janeiro, onde tem collaborai.'©

em diversas publicafOes. Tambem lem collaborado em o Novo Almanach de lem-

branras luso brasileiro, edic^o da casa ediloia de Lisboa Antonio Maria Pereira.

Furulou na capital da republica do Brusii a Real sociedade club gymnastico

portuguez, para a qual escreveu :

423) A calarata. Comedia em um acto. Rio de Janeiro, editore* Laemmert
& CV 1903.

N3o tenho nota de outras publicacóes deste auctor, e ignoro tambem outras

circumstancias pessoaes.

• 424) VERSOS UE ALGU\S 80CI08 do Cabinet* portuguez de lei-

tura do Maranhùo, publicados em beneficio do mesmo gabinete. Marantico, typ.

do Frias, 1872. 8.° gr. de 180 pag. e 3 de indice.

Contém 69 trechos de poesia, todos anonymos, e entre elles muitos so*

netos.

425) VERSO» que se distribuirà™ coni os passarinhos no real thealro de

S. Carlos, »os faustosos annos dei-rei nos«o senhor D. Miguel Primeiro, na noite

de 26 de outubro de 1830.— Follia avulso, sem indicacócs typograpbicas. Con-

tinha 6 quadrai e 4 sixtinas. Pouco vulgar. Comeca :

Liberlou-me da prisào

Hum realista fìel

Por engrandecer os Annos
Do sabio Rei D. Miguel.

Tres annos depois era dutribuido no Porto um folbeto sob o titulo:

426) Yersos de um ftortuguez quando emigrado e depois da ebegada do exer-

rilo Liberlailor à cidade do Porto; otTerecido aos seus concidadàos. Porto, 1833.

Na typographia da Viuva Aivares Ribeiro e Filho. 8." de 23 pag. Mas pag. 20 e

21 contém um «bymno coustitucional», cujo estribilbo é :

Por Nós, pela Patria,

De Pedro a seu lado,

Nós temos jurado

Vencer ou morrerl

Na pag. 22 ha um soneto «Aos satellites da usurpalo», acrostico, que lem
a invocalo :

«A Carta ou a morte.»

Veja se no Ensaio bibliographieo, de Ernesto do Canto, 2.* edicào corretta

e augmentada (1892), pag. 271.

427) VERSUS (VARIOS) ao feliz nascimento do serenissimo infante D.

Pedro Manuel. Das academias a que preside D. Alfonso de Menezes. Dedicados

à majestade da Rainba nofsa senhora que Deus Guarde. Lisboa, por Paulo Craes-

beeck, 1648. 4.° de 50 pag. innumer.

Digitized by Google



328 VI

Conlém està colleccao poesias eni latim, portuguez, francez, italiano e hes-

panhol, de quinze poeta», a saber :

Jorye ila Orla de Paiva, Antonio de Miranda Henrique*, Antonio de Mello
da Cunha, Joào Hodrigues de Sousa, Battholomeu de Vasconcellos e Cunha,
lofio Nunes da Cunha, Manuel de Mello, Manuel Pire» de Almeida, Francisco
Mascarenhas Henriques, Lourenco Saraiva de Carvalho, Manuel Comes Serrano,

Francisco de Paria Correia, Antonio de Carvalho Pimentel e D. Luis de Cis-

neros.

É muilo raro este livro.

428) VKSPAS (A8). Ilevista mensal critica e humoristica. Appareceu nu
Porlo cui 1880 e durou pouco. Suspendeu a publicacào em agosto do mesmo
anno.

429) VKSPAS E MAIUPOSAS. (V. o artigo respectivo a lìio»w Lau-
reilo)

.

430) YTAGENS AG INTEHIOR DO BRASI L, com urna exacta descri-

j)fuo das ilhas dos Arores, por Joào Mawe, inglez : auctorizadas pelo Rei tidelis-

simo I). JoAo VI, nosso senhor, a beneficio da livraria do convento de S. Fran-
cisco da Cidide. Obra promovida pelo H. P. M. Fr. Polidoro de Nossa Senliora

da Lapa, bibliothecario do mesmo convento. Lisboa, impressào regia, 1819. 4."

A impresso desta obra paron, segundo conslou, a pag. 208 e fìcou até o
presenti' incompleta. Tinha gravuraa. E até parecc que grande numero de exem-
plares depois fui vendido a peso. N5o o affilino.

No bello volume, por vpzes citado, da litbliotheca acoreana, do erudito bi-

bliopbilo Ernesto do Canto, sob a indicalo de Matce (John) a pag. 311, n.° 2:027,
tè-se :

Travels ott the interior of Brosil, tncluing a royage to the Rio de la Piata.

London, 1712 e 1821.

Traduzido em francez por J. B. B. Eyri^s. Paris, 1816. 2 voi. No firn do
2.° voi., pag. .'101: «Deseriplion de iles Acores, por Hebbe».

A pag. 324, da mestna Bthliotheca, sob o nome Xicolan Pern, e n.° 2:119..

veni :

Viiujens ao interior do Brasil, etc, e apenas com a nota: «Traduccao incom-
pleta da obra inglesa de John Mawe».

4.11) VIAGKM MENTAL AO TEMPLO DE APOLLO EM DEL-
PIIOS. Poema joco serio que fez bum clinico que vive por milagre. Lisboa,
1804. Na officina de Antonio Hodrigues Galhardo, com licenca. 8.° de 70 pag.

—

É eni quinti I has.

Segundo paroce, este poema nào cbegou a concluir-se porque no comedo
do «Canto 1."», o qual é dividido em 5 capitulos, nào traz no firn no quinto
capitulo indicacelo do tini da obra, antes pelo contrario se infere da leilura que
devia de ter continualo.

VIGENTE ANTONIO GONCALVES PEREHI A, naturai de Lisboa,
nasceu a 7 de fevereiro de 1836. Depois dos estudos primarios quiz seguir a vida
militar e assetitou praca muito nioco, seguindo os postos na fileira até capi tao,

e nessa siluacào falleceu em 2 de fevereiro 1886. Era enUo ajudante da guarda
municipal, infantarla, mas nào perdia uni instante nas folgas, pois se enlregava
a estudos lillcrarios e scientificos. especialmente aos que se referiam a assum-

Stos mililares, de que deu sobejas e utilissima* provas, coni agrado e applauso
a classe a que pertencia. Collabo» ou na fìrvitta militar e em outras publicagóes

periodicas. Tinha a cruz da ordem de Aviz e a medalha de prata de comporta-
mento exemplar. Era socio eflectivo da Sociedade de geographia de Lisboa e
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membro da commissSo de. codificatilo militar. De seu irmào mais velho, outro

militar de tileira, de muitos servicos e merecimentos, Vitul Prudencio Alves Pe-

reira, corone! de infantarla, tratarei no logar competente.

E.

43 i) Coniai militare». Lisboa. Typ. Portugueza, travessa da Queimada, 35.

1871. 8.° de 205 pag., além de urna de indice.

Este livro foi bem recemdo entre a classe militar, à qual o auctor o desti-

nare, e devia agradar, sem duvida, pelo acerto nos assumptos e pela snavidade

e fluencia em as narrativas. Contéin as seguintes :

I. As filhas do veterano.

II. Anninhas.

III. Um beijo. . . ao regimento.

IV. Um soldado.

V. Um deserlor no tempo de Beresford.

VI. Um camarada de officiai.

VII. Um recruta.

Vili. Cm aspirante a officiai.

IX. Guerra «mire as tri bus do deserto.

0 ultimo conto é versào livre do francez. Em 1884 fez-se 2.' edicSo, prece-

dida de urna carta posthuma de Santo* Nazareth, revista e accrescentada. Lis-

boa, tyn. da Biblioteca horas de leitura, 8." de 256 pag.

433) 0 jogo da guerra. Manobras sobre carta» topographicas. Versilo do

francez por um officiai do exercito. Lisboa, typ. Universa! 1877, 8 ° de 42 pag.

— 2/ edicSo cuidadosamente revisla pelo major reformado Francisco Adolpho
Celestino Soares. Offerecido ao exercito portuguez. Ibi., typ. de Mattos Moreira,

1885. 8." de 64 pag.

0 sr. Francisco Augusto Martins de Carvalho, general de brigada reformado,

ao dar conta desia obra no seu Dizionario bibliographico militar portuguez, es-

creve (pag. 209):

• Ojogo da guerra foi inventado para instruir de um modo pratico

os officiaes de exercitos de Allemanha, Franca, Italia, eie, que o pos-

suem, e destina-se a resolver dos mais simples aos mais levanlados

problemas de tactica militar. 0 dr. Griffi the inventou na Inglabrra um
novo jogo de guerra, a que póz o nome de Polemos. 0 campo de bata-

Iha é representado por urna peca de panno quadrilhado, com a qual se

podem simular os diversos accidente* do terreno, representando oulras

pecas as fortificactfes, baterias, esquadrfles e companhias».

434) 0 exereUo inglez.— No Diario da manlia, n.° 1228, de 22 de dezembro
1879.

435) 0 exercito allemùo.— No mesmo Diario da rnanhà, n.° 1279, de 21 de

outubro 1880.

No Diccionario, citado acima, lé-se tambem (pag. 210) :

«Collaborou no jornal fìevista militar, publicando em 1880 um
estudo sobre o exercito inglez, sueco e allemào, que ó um dos bons
trabalhos que temos visto nos nossos jornaes militares».

VIGENTE AUGUSTO DE SOU8A CARVALHO, filho de Filippa de

Carvalbo, nalural de Mattozinhos, nasceu a 3 de janeiro de 1854. Foi empregado
da alfandega do Porlo. Morreu naquella povoacao em maio 1882.

Quando seu pae fundou a Correspondencia de Porlugal esteve nesla redac-

c5o e depois, quando em servico na alfandega, collaborou no Commercio l)

Poiio.
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A morte prematura deste mancebo, de tSo relevantes qualidade?, foi muito
•enlida pelos coll;'gas que Ihe dediraram saudusos artigos. V. a Coirespondenaa
ciUda, de 43 de maio 1882, n.° 547.

VIGENTE CORREI V DE SEARRA.— (V. Dice., tomo vii, pag. 422).

Soube-se que foi despachado demonstrador de chimica e mandado receber

o grau de doulor e encoi porar no quadro dos lentes da Universidade de Coini-

bra, sem difender Iheses nem fazer exarne privado, pela carta regia de 24 de ja-

neiro 1791.

Accrescente-se :

436) Memoria em qu* se dà mticia das diversa* espeaes de abe^has que duo

mei, propria* do Drasil, etc. — Nas Memoria* da Academia real da* sdendo* de

Lisboa (1799).

Na bibliolheca do Instituto bistorico do Rio de Janeiro existia um autogra-

pho, assignado por Leonardo da Senhora das Ddres Castello Branco, que se d.i

corno naturai do Piauhyi e em que se expóe, igual assumpto com o tìtulo se-

guinte :

Memoria acerca das abelhas da protincia do Piauhi, no imperio do Brasil,

no qual se descreve bistorta e succintamente o tamanbo, cór, natureza, coslu-

mes e produclos de cada esperie e suas variedades, declarando-se os nome*
por que tao ahi conbecidas.

* VIGENTE FERI\EIItA DE ALMEIIIA ALVE8 CGNUA, medico
pela faculdade de medicina da Bahia, cujo curso terminou em 11 de novembre
1879, deludendo tbese, eie. — E.

437) Dissertacùo. Da hepalite. Valor da docimasia pulmonar nas investiga-

eòes medico Injaes. Trrpanarào. Dos alcoolicos, sua accùo physiologica e therapsu-

tica. These npresentada à Faculdade de medicina do Rio de Janeiro e sustenlada

cerante a faculdade de medicina da Bahia. Rio de Janeiro, tvp. de Hypolito José

Finto, 1879. K° de 65 pag. e mais ! folli.

VIGENTE FERREIRA DE MOLRA, cirurgiao-medico pela Escola me-
dica de Lisboa. Acabou o' curso em 1862 e defendeu tbese em aclo grande acerca

do seguinle ponto :

438) Sobre a especialidade conniderada na* sua* relafOe* tnedicas.— Nao
chegou a iiiiprimir-so e existe manuscripta na bibliotheca da mesma escola, se-

gundo vejo notado no respetiivo Annuario, pag. 325.

Jà è fallecido.

# VIGENTE FERREIRA SOUTO MONAT, medico pela Faculdade de

medicina do Rio de Janeiro, perante a qual defendeu tbese, etc,— E.

*39) Tbese... Rio de Janeiro, typ. Central de Brown & Evaristo, 1876. 4.#

de 65 pag.

Pontos: l.° Das condiefies palhogenicas da angina do peito, seu diagnostico

Uratamento; 1° Envenenamento pelo phosphoro; 3. ' Nervo pneumogaslrico;

4 ° Ataxia mnscular progressiva.

VIGENTE FERRER NETO PAIVA. (V. Dice., tomo vii, pag. 424).

Era doutor em cauonos pela respecliva faculdade de Coimbra, recebendo o

diploma em 29 de junho 1821.

Fóra nomeado leitor da L'niversidade por decreto de 23 de julho 1863 e

exonerado p<»r oulro de 4 de agoslo 1864.

Àcerca da dala do seu nascimento na povoacao de Freixo, termo da Lousi,

é muito curioso lèr-se o que escreveu o venerando jornalisla Joaquirr. Martin?

de Carvalbo no seu Conimbricense, 1886, numa serie de artigos relativos ao pre-

claro dr. Vicenle Ferrer. Observa, coni documentos, que na secretariada Univer-
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sidade apparecerain duas certidóes extrahidas dos asscntos parochiaes de S. Pe-

dro de Villarinho da Lousa\ ambaspassadas pelo mesn.o parodio, mima das quaes
eslà a data do baplismo em 27 de Janeiro 1813 e noulra a de 1 de outubro 1815,

nào indicando estas a data do nascimento; mas, seni entrar na averiguacao por

que se dcu cslc erro no assentamelo parodi ial, uuenào influiaemcousaalguma
na vida acadcmica, era certo que o dr. Vicente Ferrer nascerà em 27 «le jtinho

1798 e o l>;ipli$mo se effectudra em 4 de julho immediato. Como se sabe, igual

caso se deu coni as certidóes de baptismo de Alexandre Herculano na parochial

igreja de Santa lsabel, de Lisboa, factos anorroaes succedidos em oulro tempo
e auc revela vam a incuria e o desleixo coni que iam correndo os interesses pa-

rochiaes, a cargo de funccioriarios ecclesiasticos, os quaes de certo nà"o podiam
ser accusados de falta de insti uccao, mas de zelo.

A Defesa da rrpressntacuo dos lente», etc, (n.° 92) é a seiie dos arligos que
o dr. Ferrer se viu obrigado a escrever para o Observador, de Coimbra, em res-

posta ao que o Ettandartt, orgào do conselheiro José Bernardo da Silva Cabrai,

dissera contra a reni esentalo alludida. (V. no Conimbriceme, n.° 4:008, de tcrca-

feira !9dejaneiro 1886).

Accrescente-se :

440) Heflexoes sobre os sete primeiros tiiulos do litro unico da «Parte 1." do
projecto do Codigo civil portuguez do si\ Antonio Luis de Scabra*. Coimbra, na
imp. da Universidade, 1859, 8.° gr. de 112 pag. e mais duas de errata e nota

final.

Do modo corno entrou em controversia scientifica o livro do dr. Vicente

Ferrer, que andava no ensino com applauso na Universidade, iclativamente à

Philosophia do direilo, logo que o dr. Joaquiin Maria Hodrigues de Brito tomou
conta ua regencia da cadeira de philosophia de direito, contrariando e refulando

a doutrina inencionada no compendio pelo abalisado lente, deu Joaquiin Mar-
tina de Carvalho conta deste modo, que vou roproduzir do Conimbricense,

n.° 2:016, de lerca-Jeira 16 de fevereiro 1886.

0 dr. Hodrigues de Brito colligiu as suas liyóes de contradita no livro Phi-

losophia do diretto, que ficou registado neste Dice, tomo ìv, pag. 132, n.° 1875,

e tomo xn, pag. 109, n." 7322 e 7323, sob o respectivo nome. Leia-se o Comwi-
bricense citado :

•Deste livro fez posteriormente o sr. Brito, em 1871, umasegunda
edicio, com algumas alteracòes e accrescentamentos.

A Faruldade approvou-o para compendio, sem todavia retirar do
ensino os livros do sr. Feirer.

A leitura do livro do sr. Brito, em que o sr. Ferrer viu a refuta-

cao das suas doulrinas, provocou da parte do antigo e sabio professor

um desloryo, para o que publicou em o Jornal do commercio, de Lis-

boa, tres artigos.

£m seguida publicou esses artigos em nova edicào num folheto

impresso em Lisboa, no mesmo anno de 1869, na typographia do Jor-

nal do commercio, com o seguinte litulo : — Breves rejlexùes sobre a phi-

losophia do diretto do sr. J. A/. RodrÌQues de Brito, lente cathedratico da
Faculdade de direito, por Vicente Feirer Neto Paiva. (Sairaui no indi*

cado Jornal de 6, 9 e 11 de julho 1869, e depois reproduzidas tex-

tuaimenle coni as respostas do dr. Rodrigues de Brito em uni folheto.)

Antes da publicacao dos arligos no Jornal do commercio tinha o

sr. Ferrer dirigido a seguinte carta ao sr. Brito :

• 111."'° e ex.mo sr.— Agradeco tnuito o seu livro— Philo-

sophia do direito— de que v. ex.' me fez favor. Logo que o

recebi H o com avidez, corno obra de v. ex.* e pelo amor da
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sciencia mie ambos cullivamos. Pero, porém, licenza a v. ex.a

para publieai alguns arligos sobre a sua obra, aos quaes v. ex.»

naturalmente respondera. Reconheco que nesta discuto toda
a vantagem està da parte de v. ex.*, que se acha em todo o
vigor do seu talento ; e eu velho, cansado e coni a attrncSo

desviada. ha rnuitos annos, dos estudos philosophicos para
outros ohjectos in lei ramente difierentes. — Sou am a inaior

consideralo— De v. ex.' amigo, collega e criado muito ve-

neradnr— Lisboa, 27 de Junlio de 1861).— Vicente Fener
Neto de Paiva.

No mesmo anno de 1869 fez o sr. Brito imprimir na imprensa da
Universidade a sua : — Resposta ós Breve» reflexfks do ex.

mo
sr. dr. Vi-

cente Ferrer sobre a philosophia do diretto, por J. M. Rodrigues de Brito—
8.° de 70 paginas.

Entre as theorias do sr. Ferrer e as do sr. Brito sobre os princi-

pios fundamentaes do direilo notamse profundas e inconci liaveis di-

vergencias.

Segundo o sr. Ferrer o direilo é todo exterior; tera um earacter

negativo e n.lo so distincto mas teparado, e em muitos casos indepen-
dente da moral; nao està adstrido ao foro interno da consciencia; so é

apreciavel no foro externo e sujeito a coaccào physica, que nào alcanna
os deveres, ou obrigacóes moraes.

0 principio juridico pode desenvolver-se e exprimir-se nas seguin-

tes fonnulas : — N«k> trates os oulros homens corno meros meios para
os teus fins arbitrarios;— omilte lodas as acróes-que tornarla ni impos-
sivel a coexistencia na ordem social ;

— consente a cada um o que é

seu ; —n«o perturbes o exercicio dos direitos dos oulros ;
— nSo lese»

a ninguem.
Logo todo o direilo é negativo ; todas as obrigacdes juridicas se

reduzem a omissóes.

Segundo o sr. Brito o direito é o principio social organico, que
deve regular as relacóes enlre os homens, nas condicrtes absolutammte
necessarias para a realizacao do bem do individuo e da humanidade;

—

é urna unidade harmonica, interamente ligada a natureza e fini indivi-

duai do mesmo homern; — é principio essenzialmente positivo, que
obrigando todas as persona lidades, procura constitui-las em toda a sua

forfa e energia, assegurando-lhes as condicves necessarias ao seu desen-

volvimento ; e, mantendo-as em um nivel cada vez mais elevado, as en-

dos os individuos, para todas as situacóes da vida ;
— é principio im-

mutaci, que resiste a todas as experiencias, encara e resolve todas as

hypotheses.

Esse principio e formula correspondente é para o sr. Brito a—
mutualidade de sere icos.— Para o sr. Ferrer é o neminem laede.

Como se vé o antagonismo de principios e fonnulas corresponden-

tes é manifesto.

0 direito, diz ainda o sr. Brito, dislingue-se da moral, mas na*o se

separa, nem deve separar-se d'ella.

Foi sobre estes e outros pontos fundamentaes que versou a pole-

mica, para julgar a qual nos declaramos incompetentes.

0 que sabemos é que o livro do sr. Brilo e a polemica a que allu-

dimos provocaram um certo entusiasmo no espirito de alguns cstu-

diosos e distinclos academicos a virem à imprensa na defesa de umas
ou outras Iheorias, chegando alguns a apresentar opinió^s e syslemas
proprios.
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Enlre essas publicacóes cilaremos as seguinles :

•0 contendo e o criterio do diretto. Exposicào e analyse do neminem
ìaede e da mutmìidade de servirò», e sua harmonta, por José Frederico

ìjaranjo, estudante do 1.° anno juridico. Coimbra, imp. letteraria, 1871».
8.* de 79 paginas.

«0 principio do direito. Breve resposta ao [olitelo. «0 conteudo e o

criterio do direito», por Julio Pereira de Carvalhoe Costa. Aveiro, typ.

Avcirense, Vera Cruz, 1871». &.* de 36 paginas.

• Determinacùo e desenvolvimento da ideia do direito, ou synlhete da
vida juridica, por Francisco Machado de Faria e Maia. Coimbra, imp.
da Universidade, 1878». 8.* de 98 paginas.

*Estudo sobie a mutuaiidade de servicos, por Joào Vicenle Roque
Cvpertino de Andrade, estudante do quarto autio de direito. Coimbra,
imp. da Universidade, 1884.. 8.° de 78 paginas.

Fui o dr. Vicente Ferrer quein, indo a Madrid e visitando ali os principaes

estabelecimentos de instrucySo publica, conseguili eslabelecer relacóes literarias

e seieulifìcas e de permuta de livros com a Universidade centrai daquella capi-

tal, de que era reitor o Marcruez de Morante, que, oflìciaJmenle, em nome do go-

verno bespanhol, honrou a Universidade de Coimbra e o seu illustrado professor

pela valiosa remessa do livros em seguida oftertados A centrai de Madrid, e a que
està logo correspondeu rom bizarria.

Das razóes que leve o dr. Vicente Ferrer para pedir a exoneracào da pasta

do» negocios da justica, em que entrara na recomposicio do cliefe do ministerio

em 1837, Marquez (depois Duque) de Loulé, dà conta o Conimbricense n.° 4:011,

<le sabbado 30 de Janeiro 1886.

441) Elogio hùtorico de Alexandre Hertulano, lido no Insti tulo de Coimbra
a 23 de maio de 1878 e publicado pelo mesmo Instituto. Coimbra, imp. da Uni-

versidade, 1878. 8.° gr. de 48 pag.

0 dr. Vicente Ferrer recebeu o tilulo de visconde de Fieixo por 1870, mas
nio sei se acceitou e osou. Entrou na camara dos deputados nas sessóes de

I8.-1S-1840, 18UM842, 1851-1852, 1857-1858, 1858-1859, 1860-1861, 1861-

1864, sendo vice presidente desta camara em 181)1-1862. Tomou assento na
camara dos dignos pares em 9 de Janeiro 1863.

Falleceu era 11 de Janeiro 1886.

0 dr. Ferrer tem retrato lithographado na antiga lithograpliia da ma Nova
dos Martyres, de onde em tempo (ha mais de 60 annos) sairam em follia sepa-

rada os retratos dos homens mais eminentes de Portugal. Formato, 29*.

Àcérca do voto em separado que o dr. Vicente Ferrer dera numa questao

politica para resalvar as regalias de Portugal nas que&trtes politico religiosa»,

que se agitavam, o redactor e proprietario do Bem publico, periodico que defendeu
com energia deausada os interesses da reaccio ultramontana, publicou, sob o
pseudonimo de Junius, um opusculo em forma de Carta ao $r. Fetrer ou ana-
lyse a-itica e historica do seu voto, etc. Lisboa, 1862. Era urna separala dos arti-

gos do Bem publico.

VIGENTE JOSÉ FERREIRA, cuj« chanci*p_ igTOro.

442) Arte da conciliar os alfectos das mulheres a sens maridos. Traduzido da
lingua franceza na ingleza e detta na portugueza, eie. CaleutA, imp. na offi. «Te-

legraph», 1797. 8.» de iv-87 pag.

VIGENTE MACIIADO I>E FAMA E MAIA, bacharel formado em
direito, naturai dos Acores, creio que da ilha de S. Miguel. Foi secretarlo geral

do governo civil do distrato de Ponta Delgada, e serviu por vezea de governa-

dor civil, eie
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E.

443) libatorio da adorilustratilo do distrido de Ponta Delgada. . . em I8tt,
etc. Ponla Delgada, 1866, lyp. ila Persuado. 8." de 72 pag. e 34 mappas esta-

tislicos.

444) libatorio, etc, em 1869. llii., typ. de M terrei a Bolelbo. 8." de 94
pag. e 29 mappas.

445) lifatriz ou srenas da vida iniima dos Acores no seculo xvm. Romance.
— S.iiu no Panorama de 1867. \ol. xvu, 2." da ò.» seri*1

.

4'i6) Caralleiros de Afnca ou scena* da vida dos Arare* no seculo xm. Ro-
mance. Saiu em follietins do Diario popolar, de Lisboa, em 1878, e depois re*

produ/ido em volume e impr» sso numa irnprensa de Punta Delgada. sendo editor

Pedro Conio da Silva.

Tem meneao na Biblioqraphia acoreana, a\m Ernesto do Canto, pag. 397
e 398.

447) ,4 propriedadf inteltectual ... preceJida de imin apreciacào do sr. Ca-
millo Castello Branco. Pouta Delgada, typ. Popular e progressista, rua do
Mello, n." 44. 18*0. 8." de 8 innumer.-o7 pag.

Este atiigo saira primeiramcnte no in&tituto, de Coimbra, eoi 1865, donde
Camillo o in imlnu transcrev. r em urna publicacào bilibographica que enlào re-

digia no l'orto. Passados amios. o auclnr imprimiu o (olitelo, de que Caco o de-

vido r»gisto acima, porque possilo um ex«mplar na collccyao que destinei a as-

sumptos da «iinprensa e propriedade litteraria».

Vicp|it<- Macliado collatmiou nos periodico* Persuasilo, em 18li3; Esmeralda
Atlantico, no Concio moharimse, Noto diano dos Aron-s, de Ponla Delgada; no
Diario popolar, de Lisboa; e no Instituto, de Coimbra.

* VICI ATI. MA HIA DE PAULA LACEIIDA, medico pela Kacutdade
de medicina do Ilio de Janeiro, onde delendeu tbese fin 28 de novembro 1867.

eie— E.

448) These. . Rio de Jiiie-iro, typ. uV Ap istoio. 1867. 4.° de4folb.-70 pag.

Ponlos: l.° Quaes sào as moleslias qu«- a presentati! analogia coni a cholera

asiatica, •• quaes sào ns sigua''s diagnostico* que a caiactet izam. A cholera ataca

o individuo um* so vez na \i la? Que tralameuto mais con veni a està molestia?
2.° Kraetmas da clavic.ul.t. " i»o valor therapfutic» dos calomelano» no Irala-

mento uas inflauimacoes a<Midas e clnoni -as das membrana* serosas; 4.° Clima-
tologia.

VICI m i; de MUl IV \ COL I IMIO DE ALMEIDA DE E£A. Offi-

ciai da ucii inlia de guerra !• do ao presente o posto de capital) de mar e guerra.

Teve pra«;.i no corpo d<- gu-r hs uiarinhas, eoin 18 aniios, em 17 deoutnbro 1870
e seguiti coni distili, cil" » .i i><» de marinha. Eni 1875 propoz se a urna cade ira

da Escola na vai, em qu<- t>i pavido, defeudendo a tliese que adeante menciono.
É membri» tlT«viivo da Nir»' i ile d^ geogiapbia de Lisboa, seu vice-presidente e

membro de varias das sua» vccòes, onde tem prestado >e<vicos de \ alia ;
vogai

da Coinmi^sao .-entrai d • p<> alias. Tem collaboradoem diversas publicacóes lit-

terarias e sicitificas, e cnm-oireu coni efficacia para o tinlhor e mais brillante

exito dos congresso* mariti mos e coloniaes rea li/,ados em Lisboa, um da ini-

ciativa >a SocU-dade de iro^rapbia de Lisboa e ouiro da Associalo marilima
internacional, de cujas public^-oes dei conta no anterior tomo desle Diccionario,

de pag. 327 a 332. Per lei ice a dilTereutes associaefles scientiticas e tem as se-

guintes condeeoracòes : commenda de San-Tiago ; officiai de S. Dento de Aviz;
medalha militar de prata. comportamento exemplar; medalba de ouro da classe

de bons servicos, etc. — E.

449 1 Qnestòes de direito internacional Do exercicio da pesca marUrina. Dis-

sertaci) para o concurso à quinta cadeira da Escola naval, etc. Lisboa, na typ.

da Vitiva Sousa Neves, rua da Atalava, 87. 18&i>. 8.° de vu-120 pag.
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Na introducrao derlara o aurlor que, tendo a lei auctorizado o candidalo a

escolher o assumpto para o difender no concurso. .scolheu o ile que tratou por

se lite afigurar, se nao novo, quando meno» uni do* tratados com inenor attendo
e de que n.lo se baviam occupado até illuslres puhlictsias e professore», que
sendo consullados nào llie indicavam livros de dindio maritinio que aprecias-

sem especial mente as qu.sioes da pesca.

Està dissertaci) mmprchende os seguintes capitulos :

I. Pundamenlos ilo diretto internacional.

II. Do uso do mar fin geral.

III. Do uso do mar pela pesca. Principio» fundamentaes do exercicio da
pesca mariti ma.

IV. As pesca» nas dista» da Gran-Rretanha e no Canal da Mancha.
V. As pesca» na« c«»siai da Islandia e nos marea proximos.
VI. As pescas na Terra Nova.
VII. A« pesr-is em Porltiisal

Vili. Exame da quesiao das pescarias no Algarve.

IX A pesca no allo mar. Restriccóes e faxores ao exercicio da pesca. Os
pescadores durante a guerra. Concludo.

Appendice. Contendi! as nolas A a F respMivas a diversas passagens do
texto A noia F traz a isla dos principae* tratados e cnnvencóes leilas desde 0
seculo xvn, em que se eneoutram disposifrtes relativa» à pesca mani ima.

449-a) 0 infante I). Henrique e a arie d* nnvegar dos por'ttnu^zes. Lisboa,

4.° ou H.° gr. Hoiive deste opusculo edica"o especial em papel ile lindo de 250
exemplares numerati»*.

450) Considerarti''* qeraes sobre a bistorta rolonial. Rsboco geogrnphico-bis-

torico dos territorio* poi tuguezes, entre a India e o Nyassa Coni, rencia reali-

zada na Sociedade do votrraphia de Lisboa em a noi te de 7 de novembro de
1901. Lisboa, imo .Wionul, 1!)02. 8° de 25 pag.

As Carta* ao Japiut, de Wenceslau Moraes, que lerrt a devula mencio no
logar competente, teem no tomo n, impresso no Porlo, prefacio de Vilmente Al-

meida de Rea.

Darei no supplemento outras informacoes complementare».

VIGENTE Vir.IH \ G \ LVAo, naturai de Menna. Cirurjeia»- medico pela

Escola medico cirurgir;! ile l/sbf>a. Terminou ocuism »-m 1878, «Mendendo these.

É a seguintc :

451) Ophtalmia *>ftnpnthica. Lisboa, 1878. 8.°

VICTOR CAI., d. eujas circumstaneias pessoaes nada sei. Vejo o cilado

numa revista de liuns . ..in o seguitile, que publicara em nieio anno 1906, dan-

do-se ritmo esima pio neiudora :

452) Harpejos, V.iv.*. Lisboa, 1906.

Terà decerto mandado unprimir outras obra*, porém nao cb'gaiam ao meu
conhecimenlo.

I>. VICTOR FI.MCI88IMO FRANCISCO 1VAB YVmo, eujas cir-

cumstaneias pessoaes n;l» pude verilìcar. — E.

453) Oramai ini pa>iotihe*e ad wo deal' italiani, cioè per apprendere la lmatta

portoghese per mezzo de'V italiani. Parigi, 1869. Viuva J. P. Aillaud, Gnillard &
C.« 8° de 256 pag e li gì

Apesar da dala imlicnda, esia grammatica anpareeeu à vend > « ni Pari» em
fins de 1868. facto que v dà com as ed icóes quandi i ve ni li puM cidade proximo
dos lins do anno, isin pdrem os editores, por conveniencia do seu mercado,
ama ante-data.
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* VICTOR LEOPOLDO DE BEALCLAIR, doator em medicina peìa

Universidade de Erlanj-en. Para exercer a clinica no Brasil teve que fazi-r exan^
de sumviencia na Faculdade de medicina do Rio de Janeiro e ahi defendeu tbese

em 17 de maio 1864, etc. É a seguiate:

454) These. . . Hio de Janeiro, typ. Perseveranza, 1804 4.# de 18 pag.

Ponto : Das consequencias das ulceracócs no estomago.

VICTOR RI REIHO ou VICTOR MAXIMIWO RIBEIRO, naturai

de Lisboa, nasceu a 3 de julho 1862. Kilho de Joaquim José Ribeiro e de D. Ma-
ria Benedicta Monte/., sendo seu avo paterno Antonio Maximiano Ribeiro, joiz

do povo da casa dos Vinte e Qua Irò, da bandeira de S. Miguel, dos cerieiros; e

avós inalernos André Monlez Gaicia, iner-ador, e Benedicta rUsore, de origem
genoveza. Depois dos estudos primario^ preliminares e dos ronvenientes prepa-
ratorios, niatriculou-se no Instituto industriai e commercial de Lisboa, e ahi se-

Suri e completou o curso de commercio de 1878 a 1880, o curso de conduclor
»? ohras nublicas e minas de 1880 a 1882 e o curso superior de commercio de
1884 a 1&87

;
depois oppoz-se, em concurso, a um logar de amanuense da

contadoria do Hospital de S. José, no qual foi nomeado por decreto de 28 de no-

vembro de 18S2, senindo ahi com um dos dos mais estudiosos e erudilos escri-

ploivs do seu tempo, José Maria Antonio Nogueira, ja failecido, de quem fiz a

com profunda magua pela amizade com que me uVtmguia e pelos favores lilte-

rarios que Ihe devi. No exercicio deste logar conquistou a valiosa amizade do-

entao enfernieiro>mór dr. Thomas de Caivalho.

Victor Ribeiro pernia oeceu no hospital de S. José até setembro 1891, en>

que, a seu pedido. conseguiu a transferencia para a contadoria da Santa Osa da

Misericordia de Lisboa, onde ainda està em exercicio effectivo. Tem lambem des-

empenhado as funccòes de professor do enfino livre de geographia e historia. do
curso dos lyreus, nos annos 1888 a 1896, estando o seu nome incluido na rela-

cào dos nrófessores inserta no Diario do Governo de 7 de iunho 1896, e tem
collaborano em diversas publicaròes litterarias, taes corno: Diario de Portugal,

1882; Verdette, de Thomar, 1882-1887; Direito, do Funchal (Chroni.'as de Lis-

boa), 1883 ;
Transmontano, de Villa Reni, 1884 ; Sdendo para todos, 1882-1883;

Revisla popidar de conhecimenios uteis, 1888; Era nova, 1884; Debates, 1888 ;

Occidente, 1883-1907; Commercio e industria, 1884; lllustracào de Portinai e

Brasil, n.° 1 de 1885; 0 explorador, 1885, n.°» 1 a 3; Atìieneu commerdai, 1885-
1880; A moda illusirada, 1894; 0 commerdo, 18^8 ; A voz do caixeiro, 1900;
Diario de noticias, re\istas do seculo xix, 1901 : Brasil-Portugal, 1902; Lisboa

elefante, 1902, n.°* 1, 2 e 3; Seròes, 1005-1908; lllustracào portugùezo, 1906-
1907; Archilo historico, 1907; Boleti ni da real Associando dos orchitectos e ar-

cheologos portuauezes, 1900-1907; Instituto, de Coimbra, 1901-1907; e em di-

verso* almanacns.

Por occasifio do centenario do illustre poeta Antonio Fclìciano de Casi ilho
(!.• viscnnde de Castilho), foi pela etnpr^sa editore da Historia de Portugal in-

cumbido de dirigir urna publicaeao especial commemorativa desse centenario em
26 de janeiro 1900.

Foi socio da Sociedade litteraria Alexandre Herculano, fundada em 1882 por
um grupo de mocos esludantes, e collaborou na revista Eurico, da mesma socie-

dade, da qual sairam apenas 4 numeros; é socio de merito do Atheneu commer-
cial oVsde 18H6, para o qual escreveu urna memoria que adcante menciono, socio

eflectivo da Real associacelo dos archilectos civis e archeologo» portuguezts,

eleito em 1901
;
correspondenle do Instituto de Coimbra, eleito no mesmo anno ;

correspondente do Instituto historico e geographico brasileiro, eleito em 1903 ; ho-
norario da Academia nacional de historia, de Bogotà (Columbia), eleito em 1905 :

correspondente da Academia real das sciencias de Lisboa, eleito em sessao de
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ÌS classe em deze.ubro de 1906. Tomou parie nos trabalhos do primeiro Con-
gresso portuguez de beneficencia, reunido no Porlo em janeiro de 19U5.

E.

455) Biologia. Voi. 47.° da Bibliotheca do poro e das escala*, do editor Da»
vid Corazzi, fundador da «Empresa das lloras Romanticas». Lisboa, 1883. 1G.°

456) Inrei-tebrados. Voi. 76.° Ìbidem. 1884. 16.»

457) Uistoria naturai do* artiadados. Voi. 89.° Ibidem. 1884. 16.°

458) Inserto*. Voi. 1I4.« Ibidem. 1885. 16.»

459) Commemoralo do iv centenario da instituitfio da Misericordia. A Santa
Casa da Misericordia de Lisboa (Suhsidios para a sua historia) J498 1898. In-

ttttuieào, vida historicu, estado presente e seu futuro. Lisboa. Typ. da Academia
real das sciencias, 1904. 4.° de 8 innum.-xni-563 pag. mais 1 àa declaracSo da
impressalo, e 22 estampa?, reproducròes pholographicas, e 11 facsimiles. Entreas
estampas fìguram os retratos da Rainha 0. Leonor, instiluiaora ; de Fr. Miguel

Conlreras, cooperador da Raiuha ; e dos provedoies Joaquim Antonio de Aguiar,

Marquez de Rio Maior, e dr. Thomas de Carvalbo, sendo a obra dedicada à me-
moria deste ultimo extincto provedor V. Dice, tomo xvm, pag 38 e 384.

Està importante obra comprebende 4 partes :

Parte I. InslituicSo da Misericordia e sua vida historica. Pag. 3 a 354.

Parte II. Os fundos e receitas da Santa Casa. Pag. 355 a 390.

Parte III. Beneficencias actuaes da Santa Casa. Pag. 391 a 483.

Parie IV. 0 futuro da Misericordia. Pac 484 a 512.

Notas, addi lanieri los, indices, etc. Pag. 513 a 563.

Veja-se nas Memoria» da Academia real das sciencias de Lisboat nova serie,

tomo ix, parte n, onde foi incluida està «memoria*, por deliberalo da respe-

eliva classo.

460) Garrett e a archeologia portugueza, Lisboa, typ. Lallemant, 1903. 8.°

de 17 pag.

A tiragem d'este opusculo foi limitada a 50 cxemplares e nfio entrou no
mercado. Separata do Boletim da Real associalo dos arcnitectos e archeologos.

V. Dice., tomo xvm, pag. 83 n.° 30.

461) Ai Maravilhas da Natureza, scgundo o plano de E. Brehm. (Coordena-

eSo do tomo ni, Aces, e tomo v (Os articulados, inscctos, myriapodes, arachni-

dio*, vermes, mollusco*, echinodermes, zoophytos, coelentrados e protozoarios e os

animaes dis grande* profundidades oreanicas, etc). Da empresa editora da Histo-

ria de Porlugal. Ibi, 1903-1904.

462) Breve noticia àcerca dos estinto* zoologico* em Portngal. Ibi., 1904.

Tiragem de 30 exemplares, <jue n5o entraram no commercio.

463) .4 terra e o homem. Ibi., 1905. 8.# de 510 pag.

È o complemento da obra Maravilhas da Natureza, de Brehm, edic/to por-

tugueza. Coiitém interessantej noticias bisloricas àcerca dos estudos mcteorolo-

gicos, astronomicos, zoologicos e botanicos, anthropologicos, de prehistoria, etc,

em Portugal, com grande copia de indicacòes bibliographicas.

464) Vm bom amigo de Portugal. Robert Centner. Ibi., tvp. de «A cara».

1904.

Tiragem de 30 exemplares, que nSo entraram no mercado.

465) 0 Alheneu commercial de Lisboa. Noticia historica.. Ibi., typ. de «A
editorao. 1906. 8.° de 246 pag. V. Dice., tomo xvm, pa£. 304.

466) Exanplo* do bem. I. Fr. Miguel Contreras. — fcaiu na revista illustrada

0 Occidente. n.°« 707 a 709 de 1898 é n ° 940 de 1905.

467) Exemplos do bem. II. D. frei Caetano Branduo.— Saiu em o n.° 6 dos

Seròes, dezembro de 1905.

468) Exemplos do bem. III. A Infanta D. Maria e o seu hospital da Luz.

Noticia documentai. Lioboa. Typ. da Casa da Moeda e papel sellado. 1907. 4 •

ou 8." maximo de 100 pag., 1 de indice e 8 estampas, sendo a p rimei ra o re-

frain da Infanta D. Maria, segundo o quadro do Museu do Prado.
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Està vibra, enino a monographia relativa à Santa Casa da Misericordia de

Lisboa, 6 povoada de muitos e interessantes documentos, e prova o indefesso
traballio de investigaci) do seti auctor. Saira antes ern diversos numero* do Bo-
letìtn da Beai associacào do» archìtecto» civi» e archeologo» porlugueze», sendo o

nltimo o n.° 3 do tomo xi (I907), de pag. 155 a 157. Està ecJifao. separata do
Boletim. fui de 6i cxeniplares numerados, sendo os li primeiros em papel es-

pecial inglez.

469) Algumas noticias documenta*» de arte e archeologia relativa» à Miseri-

cordia de U»boa e à sua igreja e casa de S. Roque. Lisboa, 1907.— Separata do
Archivo historico.

470) Parecer da seccào de archeologia (da Real associalo dos archi tectos e

archeologo» porluguezes) com respeito ti conservaci e fórma por que devem asti-

gnalar-te a» casa» memoranti», aprescntado em sessào de 20 de marco de 1907 e

enviado ao Conselho superior dos monumento*.— (Separata do Boletim da mesma
associarlo). 8.° gr. de 11 pag.

A tiragem deste opusculo foi sómente de 4 exemplares.

471) Criterio a gite devem ohedecer a» solucòcs positivos da organizacdo da
beneficencia porlugueza, requeridas pelo» quesito» formulados no programma do /.*

congresso porilignei de beneficencia do Porto. — Memoria inserta no volume dos
documentos do mesiiw congresso. Porto, typ. a vapor de José da Silva Men dorica.

1900. De pag. 71 a 87.

472) Historia da beneficencia publica em Portngal. Coimbra, impren&a da
Tniversidade, 1907. 8 ° de 4)6 pag.— Separada do InstittUo, sendo a tirogera de
100 exemplares numerados. Hisloria em xxi capitalo* os varìados insti tutos de
caridade e beneficencia que em seculos successivo» se estabeleceram em Porlu-
gal. É dedicada aos promotores do 1 .° congresso de beneficencia.

Tem em preparalo o num. iv dos Esemplo» do Bem, que se destina a rro-

hlicar alguns documentos e nolicias reiativas a Estevao Martin», o prìmeiro
provedor do Hospital Iteal de Todos os Santos.

P. VICTOIUXO JOSÉ RIIIEIRO, acoreano.— E.

473) Breces linha» hi»torica» sobre a» qualro ilha» de que se compòe o «torri-

cto da Horta. Horta, 1862. Typ. Hortense, 4.°

Nesta monographia cada ilha tem numeralo separada : a do Payal 42 pag.
;

a do Pico, 22; a das Flores, 13; e a do Corvo, 12, aleni de duas de erralas.

Saiu anonyma.
A fìibliographia acoreana, de Ernesto do Canto, que me da està informalo

(pag. 398), nota que na colleccflo «Variedades», de José de Torres, voi. li, 1."

serie dos impresso», existia um
474) Discurso feito e recitado no dia 3 de fevereiro de 1822 na matriz da

villa da Horta da ilha do Payal, na acc,a"o de gracas pela noticia da sua indepen-
dencia do governo de Augia, com outro Discnrso pelo padre vigario Matheus de
Aquino Xavier, no mesmo dia.

VICTORIXO RIRE1RO ou JOSÉ VICTORIXO RIREIRO, professor

particular de hisloria e philosophia no Porto, etc. — E.

475) Moral rudimentar exposta e exemfdificada intuitivamente e adoplada no
actual protjramma dos exames de admhsùo aos lyceus. Porto, casa ed itorà Alcino

Aranha de C. 1
, Hua do Homjardim, 95. (Na typ. da mesma casa.) (S. d.) 8.* de

103 pag.

O auclor, no prologo, diz que este livro é urna tentativa e que, para o com-
pór, se inspirou nos traoalhos de Kant, Paul Janet, Victor Cousin, Fénélon, Rous-
seau e outros.
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475-à) # VIDA (A) FLUMINENSE, follia joco-seria illustrada.

Publicou revislas, caricatura», retratos, modas, vistas, musicas, etc. Saiu o
1.° numero a 4 de Janeiro 1868 e o n.° 52 em 26 de dezembro do mesmo anno,

contendo ao todo 694 pag. do formato de 4.° grande.

Neste periodico se encontram muitos retratos de personagens illustres bra-

sileiros e estrangeiros e entre elles :

Eusebio Queiroz Mattoso Camara, J. Pinheiro GuimarSes, Quintino Bocay-
uva, Barilo de Macu.1, Antonio Castro l^opes, Francisco Moniz Barreto, Joaquim
Baptista Badare, Antonio Goncalves Dias, Antonio Feliciano de Castilho, Fran-
cisco Pinheiro GuimarSes, A. A. Monteiro de Barros, Marquez de Caxias, Vis-

conde do Herval, Augusto Emilio Zaluar, Eduardo de Sa Pereira de Castro,

Candido Mentles de Aimeida, Carlos Cyrillo de Castro, etc.

Era redactor principal e proprietario Antonio Marnues de Aimeida, tendo

corno collaboradores na parte artistica Angelo Agostini, C. A. de Faria e Borgo-
mainorio. Duron até 1895. A colleccao é de 7 volumes.

476) VIDA DA GLORIOSA VMGEM E MARTYR SANTA QUI-
TERIA, infanta de Portugal Coni a noticia da ereccào da sua real congregacfio

em a casa professa de S. Hoque da Companhia de Jesus, onde se celebra a sua

novena, e se referem alguns dos seus favores concedidos aos seus devotos. Dada
a eslampa pelos seus mesmos congregados da mesa do anno de 1718. Lisboa,

por Bernardo da Costa 16* de vm 216 pag. e mais 6 innumer.

É raro este livro. Na bibliographia historica de Figani^re vem mencionada
outra vida de Santa Quiteria, edirao anterior de 1712, por seu auctor o presbi-
tero Antonio Alvares de Carvalho.

De igual assumpto, veja-se neste Dice, o mie escreveram Pedro Henrique
de Abreu em 1651, José do Couto Pestana em 1715 e Fr. Bento da Ascensfio em
1722, em prosa e em verso.

477) VIDA D'EL-REI D. AFFOSSO VI, nerìpta no anno de 1684,

com um prefacio por Camillo Castello Branco. (Porto), lmprensa litteraria e com-
mercial (1873). 8.° de xil-138 pag. e mais innumer. no firn.

Consta de urna nota de Jacinto da Silva Mengo, posta no fecho do volume,
que esle livro se julgava escripto pelo Duque de Cadaval, D. Nuno Alvares Pe-

reira, muilo afeicoado e intimo de D. Pedro II.

* VIRGILIO AUGUSTO DE ARAUJO, medico pela Faculdadede me-
dicina do Hio de Janeiro, peranle a qual ilefendeu these em 25 de novembre
1857, et . -E.

478) 7V*e, etc. Ponlos : I .• Do pollen, do slygma e da accAo do primeiro

sobre o segundo; 2.° DifTerencas entre o sangue arterial e venoso; qual a origem
dos gazes contidos em cada um delles: 3.° Tratamento das queimaduras; 4."

Dos aneurismas externos.

• VIRGILIO CLIMACO DAMASIO, medico pela Faculdade de medi-

cina da Bahia. Defendeu these em 6 de dezembro 1859, para lhe ser conferido o

grau de doutor, etc

479) These. . . Bahia, typ. de Antonio Olavo da Franca Guerra, 1859. 4.»

de 254 pag.

Pontos: Emprego therapeutico da electricidade e do galvanismo. Das appli-

caedes do magnetismo animai e therapeutico. Qual o meio de preservar os editi -

cios do raio e quaes as planlas que podem supprir os pdra-raios? Mostrar pelo

squeleto que o homem foi criado para andar erecto sobre os dois pés e nio so-

bre os quatro membros.

tomo ili (Sappi.) a
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VIRGILIO DE FERREIRA RAPII AEL BAPTISTA ou VIRGILIO
BAPTI8TA, filbo leritimo de Antonio Raphael Baptista c de D. Angelina flou

de Ferreira Baptista. Nasceu a 6 de ootubro 1874. Tinha o corso oV medicina -

cirurgia pela Escola medico- cirurgica de Lisboa, que terminar* em 1 de jalho

1902 com a defesa da tbese, em qoe fora approvado com dìslinccao ; e o corso

das doencaa do appartino genilo-urinario e da dermatologia e syphiligiaplna bì

Univeraidade de Vienna de Austria em 1902-1903, em qoe recetiera approviti?

piena naquelle instituto scientifico. Fora coUaborador effettivo desde 1902 di

Revtsta de medicina e cii-vrgia e da Medicina contemporanea de Uiboa, etc.

E.
4H0) Sobre uretkrites blennorrhagicas e $eu tratomento (no homem). The».

1902. 8 ° de 78 pag. e mai» 1 de prologo e chrnraolithographias.

481) Anatomia pathologica (Licoes colligidaa). 2.* edicào. Lisboa. 190Ì.8.'

de 266 pag. e mais 4 pag. de indice.

482) Syphilis. (Lonferencia feita no Atbeneu commercial de Lisboa, eo 9

de abril 1905, arompanhada de projeceóes luminosas). Ibi, 8." de 22 pag.

483) Syphilis expei'imental. (TraduccSo.) Ibi., 1906. 8.° de 30 pag.

48V) Para quando os nossos filhos tiveretn 18 anno$. (Traduce**). Ibi, 3'

edicao, 1907. 8 ° de 58 pag. e mais 2 de prologo.

Estava preparando o srguinte:

485) Vrethriles blennorrhagicas (na mulher).

Fora secretano honorario do 3.° congresso da Liga nacional contra a tuberai-

Jose, realizado em Coimbra em 190», secretano da commissao organisadora f

fundadora da Liga portugueza contra as doencas venereas e syphiliticas em 1907

e presidente do Gremio lisbonense em 1904. Era commendador da ordem de

Ch risto, mercé que lhe foi conferida em dezembro 1904. Tomara parte, comode-

legado officioso, no 5.° congresso intcrnacional de dermatologia e syphiligraphi»

e no 1.° de naturalistas reunido em Breslau em 1904. O anterior congresso re

unirà em Berlini.

No xv congresso internacional de medicina reunido em Lisboa em abnl

1906 fora eleito relator da vui seccao (dermatologia e syphiligraphia); e oesle

anno (1907) estava inscriplo corno membro do vi congresso internariooit

dermatologia e syphiligraphia, que reunia em Nova*York.
À Sociedade das sciencias medicas de Lisboa, de que era socio, apresentoo

diversas communicacoes interessantes.

Ehtabelecera consultorio na sua casa em Lisboa, na Avenida da Liberdade,

n * 8, e alti falleceu em 1907. A immensa diaria commemorou o passamente deste

esclarecido clinico, senti ndo a perda de um homem no vigor da moculade e que

grangeara tao bom nome dentro e fora do paiz pela especialidade a que se dedi-

cara.

VIRGILIO FRANCISCO RAM08 INGLEZ, naturai de Faro. Cirur

?iAo«medico pela Escola de medicina de Lisboa, cujo curso terminou em 1879,

defendendo tliese em acto grande :

486) Catalepsia.

Ndo indico o anno, nem a typographia, porque nSo encontro a devida men-

cio na lista dos medicos-cirurgiOes formados na Escola medica de Lisboa de 1836

a 1892.

» VIRGILIO JOSÉ MARTIX8, medico pela Paculdade de medicina da

Bahia, cerante a qual defendeu Ihese para lhe ser conferido o gnu de 'lootor.

etc. — E.

487) These. . . Bahia, typ. do Diario da Bahia, 1880. 4 • de 4 folh.-6i pag

e mais 1 folh.

Pontos : 1.° Do beri-beri e seu tralamento ;
2.° Da febre amarei la e seu Ira-

tamento ;
3.° Das indicacoes do aborto ;

4.° Vinhos medicinaes.
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VIRGILIO MACIIAIH) OU VIRGILIO CESAR DA 81LVEIRA
MACUADO, nasceo em i de marco 1859. Medico pela Escola medico-cirurgica
de Lisboa. Tem desempenhado diversa» commissóes scientifieas no eslraiigeiro e

de sua conta visitado na Europa os principaes iiistitutos de medicina e hospi-

taes, dirigidos pelos medicos de maior nomeada, assim em Franca, corno na
Gran Brelanha e na Allemanha, que Ihe deram ajento para a fundacao de noi

consultorio electro-therapico, de certo, pela abundancia e riqueza do material e

do» livros especi aes, o primeiro do seu genero em Portugai. Socio effectivo da
Acadeniia real das sciencias de Lisboa e por vezes presidente da primeira classe,

e vice- presidente da Academia; da Sociedade das sciencias medica 9 de Lisboa •*

de ouiras corporacóea sdentificas nacionaes e estrangeiraa. Tem o tituJo do con-
selho de Sua Majestade e medico honorario da Real Camara. Poi redactor effe-

ctivo do Correio malico e tem collaborano em outras publkacoes scientifieas e
periodico» quotidianos. No Diario de noticias publicou, por vezes, serie» de inte-

ressantissima» cartas dando conta das sua» impressoes pelo estrangeiro, em iin-

guagem siniples e rouito correda e elegante, tambem tem artigos no periodico

0 aia, de Lisboa. Lente de chimica no Instituto industriai de Lisboa, etc. É
grande o numero de sua» publicacóes em separado, de que darei em seguida a

indicacao corno pude colligi-la.

0 conselheiro Virgilio Macbado lerminou o curso na Escola medico-cirur-

gica de Lisboa e defendeu com brilhantismo em 1883 a Ihese que indico em se-

guida :

488) Parakytia infanUl. These. Lisboa, 1883. 8.»

489) Um telegrapho impresse»-.

490) Um novo liensimetro.

491) Um microphotometro.

492) Balanca dosimetrica.

493) A lei de MazzioUi.
49 i) Valor do acido picrico na investigando da ylyrotkria.

495) A electrieidade. Estudo de algumas das suas principaes applicacòcs.

Lisboa, typ. da Academia das sciencias. 1887. 8.° de xxxv-376 pag.

496) Urosemiohgia. ibi. 1890.

497) As applicacóes medicai e cirurgicas da electrieidade. Ibi, na mesma ty-

pographta, 1895. 8.* de 463 pag,

Por occasiào da exposigSo universal de Paris em 1900 foi incumbido supe-
riormente de escrever urna monograpbia para a col leceào ali apreserilada pelo

delegado de Portugai nesse grandioso certamen, e mandou imprimir:
498) A medicina na exposicào de Paris em 1900. Lisboa, na imp. Naeional,

1900. 8.* de 98 pag.

durante a mesma exi>osicào, fir o devido registo neste Dice., tomo xvni, de
pag. 332 a 335, com 44 obras.

Com seu irmào, Achillea Macbado, lente da Escoia polyteehnica, de quem
tratarei em outro logar, pubi icou :

499) Chimica e analyse chimica. Ibi, na mesma typographia, 1891 8.° ile

2 tomos, de 666 pag. e 3 de erratas; e de 640 pag. e 1 de erratas.

0 tomo 1 Irata dos «Metalloide*»; e 0 tomo 11 dos «Metaes».

500) NocOes geraes mire a hygiene dos arthriticos e dos diabetico». (liaseaJa

na observacAo clinica e urotogicas). Segunda edicio muito ampliada. Ibi , Estevào
Nunes & Filhos, rua da Assumpcào, 18 a 24, 1900. 8.° de xxxi-255 ptg.

0 dr. Virgilio Machado tem varias communicacGes e memorias. em frauee/.

e allemào, dadas a publicacóes medica», taes corno L'électrothèrapit, Connaissan-

ces médicales, Noucelles scientifiques, de Franca ; Centralblatl far die gesawten

therapie, de Vienna; Centralblatt far die Neurenheilkunde und psychiotrie , de

Berlini ; Jornal das sciencias mathematicas, physicas e naturaci, da Academia das

sciencias de Lisboa, etc.

resenladas, e algumas distribuidas
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* VIRGILIO VARZEA, collaborador da Gazeta de noticias, do Rio de
Janeiro ;

poeta. Nada mais sei de suas circumstancias pessoaes. Tenho nota da*
sepuintes publicarOes :

501) Mares e campo*. «895.

502) Contos amoroso*. 190.1.

D. VIRGINIA DE CASTRO E ALMEIDA, escriptora, cujas circums-
tancias pessoaes ignoro. Creio que é professora ; quando menos, tem-se dedicado
ao ensino das creancas e nesta orientacào escreveu livros que nà*o podem deixai

de ter esse nobre intuito, pois, segundo Jeio em urna noticia critica, desses livros

desejava a auctora formar urna «bibliotheca» para os seus filhos». Tem publicado :

503) Terra bemdita. Lisboa, 1907. 8.°

504) Em pieno azui Ibi, livraria classica edilora, 1907. 8.° de 340 pag. coni

iilustracOes de Joao Alves de Sa.

Na revista litteraria de Cedef (Candido de Figueiredo), no Diario de no-

ticia* de 7 de dezembro do anno indicado, leio o seguinte a respeito deste novo
livro :

•Este ìivro, Em pieno azui, descreve os lances pinturescos e co-

n)icos de urna viagem de criancas que, sob os cuidados de alguem, se

dìrigem a uni collegio de Lucerna, onde se ficam educando. A narrativa

acompanha a educacSo das crianras, para fazer resaltar a indole do
mais profìcuo e patriotico ensinamenlo infantil.

«Nào é liistoria de urna educarlo : ó registo de episodios e emento
de annotacóes, que cifram um sistema pedagogico, urna orientalo re-

flectida, sensata, em face dos problemas de educacSo infantil.»

* VIR1ATO GONSALVES VIANNA, medico pela Faculdade de medi-
cina do Rio de Janeiro, defendeu Ihese em 1878, etc.— E.

505) Tliese. . . Rio de Janeiro, typ. Central de Evaristo Costa, 1878. 4.° de
54 pag.

Pontos: 1.° Peritonite; 2.° Do envenenamento pelo acido prussico; 3.° Das
varices; 4.° Ipecacuanha, sua accào physiologica e terapeutica.

* VOCABUL\niO DA LINGUA INDIGENA GERAL para o uso do
seminario episcopal do Para. Offerecido e dedicado ao ex."10 e rev. n,° sr. D. José

Alfonso de Moraes Torres, D. D. bispo da diocese paraense, do conselho de S.

M. I., commendador da ordem de Chrislo, e deputado a assemblei* geral legisla-

tiva pela provincia do Amazonas, presidente honorario do instituto de Africa em
Paris, membro correspondente do Instituto historico e geographico do Rrasil, pelo

padre M. J. S. Para, na typ. de Mattos de C.a ,
impresso por Joaquim Francisco

de Mendonca, 1853, 8.°. xvi-6T> pag. e mais duas de erratas.

506) VOZES DOS LEAES PORTUGUEZES, etc. Lisboa, 1820. 2 lomos.

507) VULCANO (O), folha humoristica. Lisboa, 1878. 0 primeiro numero
appareceu em dezembro. Na primeira e ultima paginas havia caricaturas impres-

sas lithographicamente, cabeca ornada. Parece que pertencia aos lithograpbos

Godinho & Rodrigues, estabelecidos na rua dos Calafates, n." 77.

A sua exislencia nào passou de 1879.

Digitized by Google



ADD1TAMENT0S E CORRECQOES

A ALGUNS ARTIGOS DO PRESENTE TOMO

S

SABINO MARIA TEIXEIRA COELBO, naturai de Lisboa, nasceu em
7 de junho 1853. Cirurgiào medico pela Escola medico cirurgica de Lisboa, ci-

rurgiao dos hospitaes, lente da mesma escola, medico do pelouro da hygiene da

Gamara municipal de Lisboa, socio effectivo da Academia rea) das sciencias de

Lisboa, da Suciedade das sciencias medicas, e de outras corporacfles scientiiicas.

collaborando nos diversos periodico» de medicina. Completou o curso de 1878,

defendendo a these em seguida indicada :

621) Sangria e infiammando. Tbese inaugurai. Lisboa, 1878. 8.«

Tein mais, alóm de outras de que nSo tenho nota, as seguintes obras :

621) Bexiga natatoria. Ibi, 1880.

623) Zoologia e anatomia. Ibi, 1880.

624) Arthrile tubeiculosa. Ibi, 1881.

623) Podcr desinfectante do acido sulfttroso. Ibi, 1885. 8.° de 6 pag.— Sepa-

rata do Jornal dat sciencias mathematicas, physicas e naturaci, n.° xi, 1885.

• SALUSTIANO FERREIRA SOUTO, medico pela Faculdade de me-
dicina da Bahia, perante a qual defendeu tbese, etc.— E.

626) These, etc. Bahia, typ. de Gualdim José Bizerra e Companhia, 1840.
4.° de 2 folh.-6 pag. e mais 1 folti.— Pontos : 1.° Phrenologia; 2.° TorsSo; 3.#

llyssene (athmosphera) ; 4.* Alberto; 5.° Pathologia geral.

627) Germinacuo. These apresentada e sustentada no dia 16 de maio de 1845
perante o jury do concurso para o logar de substituto da seccào accessoria, etc.

bahia, typ. de José da Costo Villaca, 1845. 4." de 3 fol.-17-l folh.

SALVADOR JOSÉ DA COSTA, capitio graduado do exercito, em coui-

missao civil num regimento de cavallaria, ou de artilharia, no quartel em Santa*

rem. Ahi escreveu e deu a estampa a seguiate peea extrahida da tradìcao do mi-

lagre occorrido na egreja de Santo Estevào, da mesma villa, e ao qua! tein feito

referencias varios escriptos antigos, e nomeadamente o livro Santarem edificada

do padre Vasconcellos.

628) Zara, poca em 3 actos e 3 quadro», ornada de musica, etc. (Reinado
de D. Aflbnso HI). Lisboa, typ. Artistica, travessa do Forno, 1901. 8.° gr. de 112
pag. e mais 1 de erratas.

Digitized by Google



:)44 SA

# SALVADOlt DE MENDONQA. . . Pag. 6.

Deste illustre escriptor brasileiro fez o dr. José Alexandre Teixeira
Mello, empregado superior da bibliotheca nacional do Rio de Janeiro, no seu

Catalogo da exposicào permanente, da mesma bibliotheca, mencio muito especial

e honrosissirna, dizendo que a esse funccionario consuiar se devia urna vadosis-

sima dadiva de importante eolleccào de obras rouito raras, com a qual veio a en-

riqueeerse e engrossar-se as valiosas colleecoes ali esistente»

# SAMUEL MAODOWELL, jornalista. Ignoro outras circumslaneias

)>essoaes por falla de informarfles seguras.

Foi redactor da Regeneracào e depois director e proprietario do Commercio
do Parò, que existia ainda eoi 1889, nias que lindou a sua pubiicacSo nesse anno
com o advento da repubftca. Seu director. incTinado à defensa das quesióes reli-

giosas em senlido contrario aos principios que proclamavam os que promoveram
a mudanca do regimen, nao quiz manler se nesse campo e deixou a imprensa
politica.

# SAMUEL DE OL1VEMA. Era engenheiro civil e militar, bacharel em
sciencias, professor de sciencias mathematicas, etc. Ignoro outras circumstancias

pessoaes.— E.

629) Propaganda evolucioiiista. Concepcào da philotophta. Primeir a parte.

Rio de Janeiro, typ. Aldina, rua da Assembleia, 46, 4901. 8.° de ix-121 pag. e

mais i de indice.
*

Tera outras obras, mas ntto as conheco.

SAMUEL USOUE.— V. Dice., tomo vii, pag. 496.

Na obra ConuAacào de hrael (n .• 27), de que o meu benemerito antecedi
deu interessante notizia na pagina acima refenda, indicam-se as duas antigas edi-

$óes conhecidas, urna de Ferrara e outra de Amsterdam, que dea orìgem a con-

fusa"© bibliograpbica, sem que se chfgasse a um resultado satisfatorio.

Quando pensava que nSo poderi:* adeantar cousa alguma a este respeilo, nem
aqtii reproduzir o fac simile dos frontispieios das edicóes citadas, passei oltima-

mente ein Coirnbra e dirigi-me ao benemerito editor Franca Amado e delle re-

cebi, por offerta, alguns livros das ediróes da sua importante casa, com dedica-

toria autographa, corno de outras vezes, sempre que vou àquella cidade e posso

visita-Io, o que ine obriga muito. Aqui fica està mencio do meu agradecimento

sincero e. perduravel.

Entre os exemplares offertados vi que tinham.sido incluidosos trestomos da

rarissima obra de Samuel Usque, publicados por diligencia do erudito professor

dr. Joauuim Mendes dos Reinedins, que lem despendido annos da sua laboriosa

existencia em investigaedes interessantissima»», para lustre das boas l^tras portu-

guezas, enriquecendo a nossa bibtiographia com a reprodoecSo de obras, pouco
vulgares ou muito raras, em a serie de seus estudos criticos sob o titulo Svbti-

dios para o estndo da Hittoria da littcratura portugneta, de que existem im-

pressos xi tomos, nos quaes jà se v£em nomes dos mais qualificados, taes corno

D. Francisco Manuel, ì.° Conde de Vimioso, Antonio José da Silva, Gii Vicente

e oulros, de certo nào muito conhecidos das geracòes modernas, mas por sem
duvida superiormente, e imprescindivetmente, apreciaveis em a nossa historia

litteraria.

Ao ter nas ma*os os livros pela benevoleneia do editor Franca Amado, o

meu primeiro cuidado foi ler, sofregametde, o prefacio que o erudito professor

dr. Mendes dos Remedios puzera no tomo i da obra de Samuel Usque, e desde

logo me veiu a ideia, nSo so exarar aqui, com a devida venia, a parte do
dito prefacio que respeitava a biographia do illustre auctor judaico. mas repro-

duzir os dois fronte*picios que representavam a nova edicSo das ConsolacSes às

Tribulacòes de hrael, proseguindo no intento, que tem sido louvado, de dar ao
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Diccionnrio bibliographtco essa riqueza, na reproduccao das portadas de obras ra-

rissimas, «omo se lem visto nos tomos anleriores. Cornmuniquei, pois, està ideia

a outro erudito escrìptor e bibliofilo, que tanto me lem auxiliado em investi-

gacoes bibliograpbicas, por vezes dilfieeis e penosas, o dr. Augusto Mendes Simóes
de Castro, o quai, coca a boa vontade que todos the eonheoem para cooperar na
obra de estudiosos, embora humildes corno eu, logo se aeordou com o dr. Men-
des dos Remedio*, tao bondoso corno o meu citado amigo e cooperador, para que
eu tivesse, do proprio e benemerito editor, o que aneiava, e até as mesmas cna-

pas zincograpbicas que serviram para a nova edicao da obra de Samuel Usque,

e fileni estampadas neste Diccionario.

Bis o que se lé no prefacio (pag. xm a xvu) :

Samuel Usqire e a sua obra

• Resome-se em bem ponco o que sabemos do aoctor das Consola-

róes. Desde os antigos aos modernos, de Wolfio ou llodriguez Castro,

por exemplo, a Graetze ou Kayserling, passando pelos auctores judai-

cos mais antigos que a elle se refenram, corno Immanuel Aboab, o
que encontramos é, por entre alguns poucos elem<*ntos geraes, as mes-
mas larunas, as mesmas obscundades, as mesmas interrogaceli.

Este facto nao admira muito quando se pensa que Usque itilo des-

empenhou, entre os seus correligionarios ou fora delles, nenhum papel
politico importante, n;Io teve fortuna nem riquezas que o assignalassem

a benemerencia dos seus contemporaneos, nao escreveu, nem publtcou
obras que, na hora cntica era que viveu, acordassem energias adorme-
cidas para as transformar etri clamores de revolta.

Eram os seus ascendente* de origern hespanhola, mas elle porlu-

gu»»z e nascido certamente em Lisboa. É em poituguez, na lingua que
matnou, segundo a sua propria expressào, que proposi tada mente es-

creve; é a Portuguezes [«meus naturaes»], que se dirige. Tendo elle

iutprimido o seu hvro em 155.1, o seu nascimento, se nio foi posterior

a 1492, data do edito de expulsao dos judeus dos dominios de Castella

por Fernando e Isabel, nao poderia ter sido muito anterior.

A sua existencia deveria ter-se passarlo, corno a de muilos judeus
inslruidos, nos lins do seculo xv, em Portugal, entre o ensino e o es-

tudo.

NSo ba duvida de que elle, pelo seu sabere instrucclo no Talmud,
chegou a adquirir grande celebridade entre os seus.

Condemnando-lhe Immanuel Aboab um erro de chronologia— o
anno do fallecimeulo de Joseph Levi, que foi assas.«inado ein Gr«nada
ermo rauitos oulros judeus em 482i, a 9 do mez de Tebet— explica o
pt squisador chronista— e nao em 5248, comò diz Usque, nada menos
do que urna difterenca, regista o mesmo Aboab, de 424 aiinos 1

,

pasma do erro por ler partido de quem a tal o nao acostumara : «Que,

' Os nbioos alò ;i viola do Salvador conlatam 3.760 arino*, JiO menos que os rhmUo*. Nat
sua* dati*, poi*, <i preciso decretar os tnilhares e aerresccntar e*t« numero de 440. As<im as datai do
tetto sAo : 4M43 = 1064 da era corista. f»2l8 1488 e a differenza de facto, 4J4 anno». Vid. D. Ma-
riano Viscasillasy Urrixa, «Noeta gr. hebrea»... Madrid, 1895, pf. i*.
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escreve, causa no pequeiio espanto en un hombre dotado de boenas
letras liumanas, y versado en las historias, conio el era : y tanto ma*
que alega com el mismo Areabad. . .» eie*

O saber, o prestigio e o valor de Usque de nada llie valeram, comò
a muitos outros, na hora da proscripcào. Verdadeiro despota, el-rei

D. Manuel nà*o cuidou das razóes que haveria para consentir ou nio
consentir no reino milhares de individuos que, pela sua conducta, eoi

cousa alguma tinham alteralo a Vida e o Lem- estar da natio. 0 seu
sybaritismo real prevaleceu a todas as razfes de ordem politica e eco-
nomica, e depois de ser astuto, sanguinario e vii com esses homens,

throno em que se sentava, expulsou-os do reino corno urna borda de

criminosos, crime de que a historia o nSo absolverà nunca perante os

espiritos em que fremir udì raio de juslica— corno, desde comedo e

aos seus ouvidos, Ih'o proclamou bem alto o seu chronista Osorio—
regiì in Judaeos facinorit reprehentio*.

Samuel Usque deveria, sein duvida, ter saido de Pori u pai para

evitar crueldades semelhantes às inflipidas aos seus correligionario*.

Nflo nos dizem os seus biographos as circunistancias em que saiu, nem
porqu». nem quando. Wolfio aiz simplesmente : «in Italia sec. xvi com-
moratus- ; Castro escreve : «se ignora el ano em que naeió y el de su

fallecimiento : y solamente se sabe que escribió. . . etc». Nicolau An-
tonio : ade nacSo hebraica, segundo parece, mas hespanhol ou mais ri-

gorosamente portuguez ...»

E todos os mais se perdem nestes vagos dizeres, copiando, natu-

ralmente, uns dos outros, e nada podendo accrescentar por nem sequer

possuirem o livro nem mesmo, muitos d'elles, o terem visto sequer.

Como nos falla o anno do seu nascimerto assim ignoramos tani-

bem o do seu fallecimento. Pode conjecturar-se que morreu ja velho,

talvez em Ferrara ou na Palestina, para onde partiu, segundo escreve

Kayserling.»

A nova edicSo feita em Coimbra, por conta do editor Franca Amado, com-
prehende, corno disse, 3 tomos, deste modo :

Tomo i, 8 ° de xLvn-liii pag. innumer. so na frente e mais i innumer. da
taboada. (Com a indicatilo de ter sido impresso em casa de Francisco Franca
Amado, em Coimbra, a 6 de janeiro de 1906).

Tomo ii, 8.° de 6 innumer.-xliiii paj. n timer, so na frente. (Com a indicalo
de ter sido impresso na mesma casa a 27 de outubro de 1906).

Tomo ni, 8.° de 4 innumer.-lxxviiii numer. pela frente, mais 1 innum. de
taboada, além de 52 pag. de notas, glossario e errata. (Com a indicalo de ter

sido impresso na mesma casa a 30 de outubro de 1907.)

Ora, deste tomo ut deve fazer se mencio mui especial, pelo traballìo im-
portante e erudito que o dr. Mendes dos Remedios deixou em as notas Gnaes e

no glossario. Tratam do «Ululo primitivo da obra de Usque»; das traducedesda

«Consolacam» ; da compararlo do texto de Usque com o insigne Camrtes, corno

inspirarlo que o esenptor hebraico fosse haurir nos immorlaes Lusiadas ; da

bio-bibliographia de Usque, etc. Nào me alrevo a fazer o extracto de laes notas;

* «Nomologia», 292.
' «De rcliu» Emmanuelit. . . gestii,» Db. i, 51 (Ed. de 1791).

corda que cingia e o
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(icariani sem o valor e o saLor que teem. Mas o illustre professor perdoar-meha
(jue eu transcreva as primeiras, tao interessantes as considero e de tamanha va-

lla para o mais perfetto conhecimenlo da notavel obra de Samuel Usque :

Qua! seria o titillo primitivo da obra de Samuel Usque?

«Àcerca das duvidas por mim suscitadas no Prefacio sobre o titulo

que Samuel Usque teria dado à sua obra recebi do sr. José Benolie
algumas interessantes communicacGes, que reproduzo em resumo. 0
erudito hebraizante suppóe que o titulo primitivo do livro era este :

«Nahum, Israel e Zacharias», os tres interlocutores dos dialogos de que
a obra é formada, e que um copista ou citador— talvez insciente—
teria truncado, resultando o que se encontra ern Ribeiro dos Santos e

que nà"o oflerece sentidoalgum, pois que das duas palavras ^v-j^n D")ni
a primeira nSo se usa corno nome commum em consumerò com a se-

gunda. visto sercm ambas exclusivamente nomes proprios. Sendo este o
verdadeiro titulo— Nahum, Israel e Zacharias — temos os nomes dos
tre* Interlocutores— e nào ha razào paraexcluir o terceiro— e, demais,
apnarece-nos reproduzido um costume muito frequente nos escriptores

heoreus— o de imitarem, sempre que podem, os textos sagrados.

No caso presente essa amnidade de titulo dà-se com as tres perso-

nagens biblicas Ananias, Mischael e Azaria», os tres companheiros de
Daniel. A affinidade de disposilo, rythmo e ató de rima é notavel.

Mas ha mais.

E uso vulgar entre os israelitas escolherem para as suas obras ti-

lulos— geralmente tornados da Biblia— em que de qualnuer modo fi-

que incluido o nome do auctor. Com as letras hebraicas dos nomes de
•Nahum, Israel e Zacharias» reproduzem-se os do auctor e a data em
que escreveu a obra. Assim

firn "»d?i toiWi

• Rebbi Samuel Usque Hayarhan*. Està ultima palavra pode significar

de Luna e seria curioso facto encontrar-se esle appellido na familia do
auctor. Mas pode ser somente palavra fìclicia apenas numerica, pois

addicionando-se com a anterior vyft e conservando aon o valor de

m il lessimo, corno de costume, enconlramos exactamente 5311, anno em
que a obra foi escripta, visto ter sido publicada em setembro de 5313,

isto é, um anno so depois, o anno judaico comecando, corno é sabido,

em setembro.

•

Sobre traduceòes da «Consolaeam.

.

Suppóe o sr. J. Benoliel que a obra de Usque foi traduzida em
hebreu no todo ou em parte. Urna passagem do terceiro dialogo apna

rece citada a p»g. 191 do 4.° voi. da obra de Kalman Schulmann cha-

mada Sepher ToUlot Hachmé Israel (Biographia dos sabios de Israel).

Kayserling tambem diz na biographia de Usque adeante refenda que a

Consolaeam . . . é frequentemente citada por Joseph ha-Cohen, auctor

da Emeìc ha-Baka. Mas isto nào é prova. A proposito de traduccGes de-
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vemos diier que Julio Sleinschneìder pensata eoi fazer urna para alle-

luio. Algures li que se preparava uioa em jnglez, mas alé agora, que
me conste, nenbuma appareceu.

Usque e Camòes

Oeveremos incluir a Consotaptm . . . entre as Fontn dog Lusiadasf

Aqui està urna nota que vae sobresaltar vivamente o meo illustre amigo
sr. dr. José Maria Rodrigues, cujos nolaveis trabalhos sobre o assumpto
andam sendo publicados no InsMnto.

Diz-me o sr. José Benoliel: *)ogo as primeiras paginas [da Conso-

lacam.
.J estaquei deaiile de algumas passagens, cujas palavras e pen-

samentos me trouxeram à memoria outras do nosso divino Camòes e

<los seus immortaes Lu$iada$. Sera illusao ruinha, seri um ou outro en-

eonlro sem importancia ou ter! a obra de Usque exereido alguma in*

flueneia no nosso Epico ? Ahi vao alguns cotejos :

Dir Yeabo, fot. //: *0 m lindo, mundo, jà une tuas racionaes crea-

turas nSo consentes se doam de minhas tnbutacoes e tazeiras, se nas
insensiveis influiram os ceos algum modo secreto de piadade, dà li-

cenza. . . etc.»

E nos Lmiadat, m, 127, 428 e J 29:

Oh tu que lens de bumano o gesto e o peito . .

.

Poe-me em perpetuo e misero desterro

Na Scythia fria, ou là na Lybia ardente...

Entre leóes e tigres ; e verei

Se nelias achar posso a piedade

Que entre peitos liumanos nfio aclieL

Fot. ìli. Acho erande numero de analogias com o episodio do Ada-
mastor. Como este, Ycabo tem repugnancia em recordar a passada his-

toria : »NSo posso sem nande angustia. . . lembrar-me de tempos pas>

sados». E uos Ims., v, 49 :

Respondeo com vox pesada e amara
Como quem da pergunta lite pesara. -

Ycabo fatando do seu estado dir que: «um arrepiadoar (que comò
vivo o sinto) detendo-se em cada membro e membros, o sangue per

todalas veias do corpo espalhado me vae congelando». E Adama stor:

Converte-se-me a carne em terra dura.

Os dous retratos leem tambem pontos de contacio : «nà*o te mara-
vilhes se a figura vés desemelhada : os olhos sem lume e pesados, os
cabellos descomposlos, as màos frias, as unhas sem cór. . .». Cfr. com

0 rosto carregado, a barba esqualida

Os olhos encovados. .

.

Cheios de terra e crespos os cabellos. .

.
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«Quem és tu?.. .» pergunta Vasco da Gama a Adamastor, corno

Numeo a Ycabo: «Que fazes nestre estranho e deaviado logar?e donde
és que assi animoso te mostras?. ..» Adamastor responde:

Eu sou aquelle occulto e grande Cabo

E Ycabo diz : «Sanerei» que eu sam aquelle antiquissimo Pas-

tor. . .».

Em logar de pastor ponhamos o nome de Cabo e quasi teremos
reproduzido o verso de Carooe». Logo : -pelo» amore» d urna fermosa
pastora sete e sete annos. . .• e em CamGes :

Amores da alta espoaa de Peleo

Me fizeram tornar lamanha empresa*

E em seguida : «dali parlindo com um rico. . .» e nos Lusiadas:

D'aqui me parto irado..

.

É de notar que a Jacob (Ycabo) suocedeu engano analogo ao do

Adamastor que

Crendo ter nos braco» que amava
Abracado se achou c'um duro monte
Que pelo rosto angelico apertava

tambem Jacob, cuidando ter no» braco» a sua amada li achei, se achou
abracado a Lia, pelo engano de Labao. Assim podem ir-se achandoou-
tra» analogias corno a fot. iv e v.

•Eram jà neste tempo meu» irmaos vencidos» com

Ja neste tempo o Sol.. .

'

l>. SANTIAGO GARCIA DE MENDOZA... Pag. 7.

Aecresccnte-se :

630) Refutacùo documentala offerecida à consideratilo da* joessoas sensatas

de todos os partidos. . . cantra o calumniador convicto Jose de $à ùoutinho Junior,

da villa de Ponte do Lima. Valenza, typ. do jornal A raxlfo. 1858. 4.° gr. de

24 pa*.

ria neste oposculo documentos relativo» a biographia do auctor, provando-
si que esteve ao servilo do partido legitimisla, ria epoca citada, mas so por al-

guns dias, merecendo todavia a estima e consideracfto dos chefes desse partido,

corno Joao de Lemos, dr. Bruschy, dr. Gomes de Abreu e D. Sancho de Viibena ;

e depois a proteccSo do duque de Saldanlia e das auctoridades hespanholas em
Portugal, o que.lhe valeu para alcancar o cargo officiai que exereeu.

SATANAZ.—Pseudonymo de que usou o jornalista acoreano Ruv da Paz
Moraes.

SATURNO.— Pseudonymo de que usou o poeta Faustino Xavier de No-
vaes no Periodico dos pobres, do Porto.

* SATURNINO SOARES DE ME1RELLE8. . — E.

631) Opusculo sabre a febre amaretta precedido do parallelo entre a allopa-

tia e a homoeopathia, e seguido da pathogenesia dos principaes medicamento»
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empregados na febre amarella. . . Rio de Janeiro, typ. imp. e const. de J. Ville-

neuve, & C.\ 1857. 8.° de 32 pag.
•

SATURNINO DE SOLSA E OLIVEIRA, medico. Igooro outras cir-

cumstancias pessoaes.— E
63i) Reìatorio hùtcrico da epidemia de variola que grassou em Loanda etn

1S64, etc. Lisboa, typ. Universal, 1866. 8 «» de 306 pag.

i

633) SCIENCIA E HELIGIÀO.— Coltecelo de opusculos àcerca de as-

sumplos sociaes, politico» e religioso», nos quaes teem collaboralo varios sacer-

doles nacionaes e estrangeiros, taes corno o conego dr. Manuel Anaquim, D.

Prior Manuel de Albuquerquc e monsenhor Spakling ; e os jornalistas catbolicos

Fernando de Sousa, Zuzarte de Mendonca, Pinneirò Torres e outros.

Ató meado de agosto 1907 estavam publicados cerca de 40 destes fasrì-

culos.

D. 8EB ISTIÀO, etc— V. Dice., tomo vii, pag. 201.

0 sr. Antonio de Portugal de Faria, consul de Portugal em Italia, nas Li-

bliothecas deste reino tem feito conscienciosas investigacóes bibliograpliicas e*-

peciaes e dellas tem dado conhecimento aos estudiosos em muitos folhetos, coro

os quaes por vazes me obsequeia e que me agradam muitissimo. Um desses opos-
culos intitula-se Extracto do mare magnum de Francisco Marucelli. LusiUtnia.

ìjeome, 1898. Na advertencia preliminar o sr. Portugal de Faria indica particu-

laridades biographicas do abbade Marucelli, que Ihe da ideia do douto Barbosa
Machado da Bibliotlteca Imitarvi, e refere que esse erudito e patriota sacerdote

disputerà, em testamento, que os seus livros, em grande numero, constituissem

urna biblioteca para uso dos estudantes pobres na sua terra natal, Florenca, o

que se realizou em edificio proprio a meio seculo xvm. Deu-se a esse instituto

a denominalo «Bibliotheca Marucelliana».

0 Mare-magnum, ali exislente, é urna col leceAo preciosa que o erudito ab-

bade Francisco Marucelli colligiu em 111 volumes, folio, divididos por mate-
rias, nas quaes sobresaem os assumptos historicos. 0 sr. Portugal de Faria, que
preslou coni o opusculo citado mais um bom servilo às letras portuguezas, con-

seguiu obter copia da parte relativa a Portugal. Coni a devida venia transcrevo

em seguida a nota das nove obras, ali arrumadas, que respeilam ao rei D. Se-

bastiani :

1. Ant. de S. Romano. Jornada y muerte del Rey D. Sebastian de Portugal

sacada da las obras del Franchi. Valladolid, 1603, in 4.°

2. Juan Ba. Morde*. Jornada de Africa del Rey D. Sebastian de Portugal.

Sevilla, 1622, in 8.»

3. D. Sebastian Rey de Portugal. Lyon, 1679, in 12.»

4. Scipione Ammirato. Opuscoli to. 2, ritratti, f. 281. Sebast. Re di Porto-

gallo. Firenze, 1637, in 4.°

5. Jean. Bap. die Rocoles. Les imposteurs insignes et ubi f. 253. L'imposteur
supposé Sebastien Roy de Portugal. Amsterd. 1683, in 12.°

6. Manuel de Faria y Sousa. Europa portuguesa, etc. to. 3 cap. 1. D. Sebas-

tiano Rey. 16, Lisboa, 1680, in fol.

7. Coro Jos. Imbonatus de Tuentib. tragicis par. 2, f. 3M. Sebast. Rex Lu-
sit. Roma, 1696, in 4 °

8. Steph. Rodericus. De simulate rege Sebastiano Poemation. Fiorentine.

1638, in 4.*

9. Mekh. de la Cerda. Eloquentiae Campi to. 2. f. 990 et segg. Oralio Fu-
nebre in morte Sebastiani Lusitaniae Regis. Colon. Agric 1637, in 8.°

No catalogo ofTcrecido |>elo cav. Torello Sacconi, antigo prefeito da biblio-

theca nacional de Fiorenza, para a collecfSo da bibliotheca Marucelliana, da' o
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sr. Portug.nl de Paria no mesmo ojiusculo (Pag. 31) nolicia do que encontrou
com resp^ito ao rei D. Sebastiao c a D. Antonio :

10 SefMstitmi 1 regis Portugaliae. Litterae ad Ruim. V. Romae, Blandus,
1570. 4°, car. 4.

11. San Roman fray Antonio de. Iornada y muerte del Rey don Sebastian
de Portugal. Valladolid, Iniguez, 1603. 4 °

12. Spontune Ciro. Ragguaglio del fatto d'arine seguito nell'Africa tra D. Se-
bastien Re di Portogallo e Mulel Anda Malucco ; e di racconta la favola di colui

ohe sfacciatamente ancor oggi si pubblica Re di Portogallo. Bolonha, Benacci,

1601, 4."

13. Epistola quae Automi 1 Portugalliae regis nomine ad Gregoriani XIII

dicitur esse missa et ab Ottavio Silvio latinii donata. . . S. D. 1579, 8.° pag. 79
e car 2.

D 8EBA8TIÀO DE ANDRADE PESSAXHA, doutor em canones pela

l'niversidade de Coimbra, 17.» arcebispo de Goa, cuja sagralo se eflectuou em
inarco 1716. Chegara à India a 17 de setembro do mesmo anno e tomou posse

em 24. Por desgostos durante o governo da sua archidiocese retirou-se para a

metropole, resignou a mitra e veiu a finar-se em Lisboa a 11 de marco 1737.

Deixou uà India bom nome pelos seus aetos de caridade evangelica. Veja-se o
que a seu respeito se 1<\ de pag. 123 a 124, na obra Mitra» lusitana* no Oriente,

tomo i, do rev. Casimiro Christovam Nazareth, que foi vigario geral em Co-
chim.

De suas pastoraes e outros documento» da archidiocese nflo faz mencao o

livro citado, posto se encontrem muilas referencias àcerca deste prelado em va-

rias publicacóes indiana*, principalmente no Archivo portuguez orientai. No Die-

donano biblhgraphico ja se fez mencio delle num documento trauscripto no
tomo x, pag. 364. Xào tenho notas de quaes seriam impressos e distribuiaos em
separado, pois no livro das Mitrai lusitana* o auctor nio os menciona.

P. SEBASTIÀO APPARICIO DA SILVA, cujas circumstancias pes-

soaes ignoro. Vejo o seu nome citado a proposito de outra obra impressa àcerca

do dialetto falado entre os indigenas de Timor, que tambem indico neste logar.

— E.

634) Dizionario portuguet-telum.

A outra obra a que me referi é o
Diccionario teto-portugués pelo socio da Sociedade de geographia de Lisboa,

Raphael das Dóres. Lisboa, 1907. 8.° de 247 pag., com prefacio por Goncalves
Vianna.

• SEBASTIANO CARDOSO, medico pela Faculdade de medicina da Ba-

hia, penante a qual defende these para o doutoramento, etc.— E.

635) These apresentada para ser suslentada em novembro de 1879 afim de

obter o grau de doutor em medicina. Bahia, typ. do Diario da Bahia, 1879.
4.° de 1 folti.-68 pag. e mais I folh.

Pontos: 1.° Pantanos; 2.° Qual o melhor processo para a preparalo dos
extractos pharmaceuticos; 3.° Thermometria chimica; 4.° H istologia dos rins,

descamacào calharral de seus canaliculos.

SEBASTIÀO DA ROCHA PITTA. . Pag. 191.

Na sua importante Bibliotheca brasiliense o dr. José Carlos Rodrigues regista

que couiprou o seu exemplar de 1730 por 1005000 réis (moeda brasileira?) ; e

636) Historia da Amertaa portugueza, etc. Segunda edicao revista e anno-
lada por J G. Goes. . . ornada de 6 bellas gravuras e um mappa. Lisboa, Fran-
cisco Arthur da Silva (editor), mdccclxxx. 8 ° de xxvm-404 pag.

TOMO XIX iSuffl J

i
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637) Hittoria da America portugneza, eie. Kio de Janeiro, H. Garuier, li-

\reiro-edilor. (S. d.) 8,° de 474 pag.

638) Colliquo de obrat relativa* à hiMoria da capitanili, depoit provincia J

lìnhia e a sua geographia, mandadas imprirnir oupubJicar pelo Barao ilomem.—
Historia da America portugneza, Bahia, iinp. Economica, 1878. 4.° de 7 folti

iiinumer-5'13 pag.

Vem agora a proposito cilar as seguinles obras :

1. 0 detcobrimento do Bratti. Succinta noticia da detcì'ipcào impresta man
antiga dette aconteeimento, por J (osé) G (arlos) Rodrigues, socio correspondenle

da Academia Heal das Sciencias de Lisboa, etc. Rio de Janeiro, tvp. ilo Joraa!

do Commercio, de Rodrigues & C.a , 1905. 4.° de 7 paz eni duas columna*.
2. Suma de geographia q troia de todat lat parttdas y prouinciat dei mundo

en espenai de las indiai, y trota largamele del arte del marear : junlaméte con la

espera en romàVe : con el regimiéto del sol y del norte : nueuaméte lieclia. Por

Martin fernades denciso. Fue impressa en la nobilissima y rouy leal ciudad de

Seuilla por Jacobo croberger alemà" e nel ano d'ia encarnacion de nuestro sefior

de mil y quinientos y diez y nueve. Fol. goth. de 1-75 folh. innumer.

É o priineiro livro escripto em castelhano que trata da America. Rarissimo

0 exemplar, que pertenceu a bibliotheca do Rei D. Joào VI passou, coni outro*

muitos livros tambem raros, para a bibliotheca nacional do Rio de Janeiro e vem
rnuito beni descripto no Catalogo da expoticòo permanente da me»ma bibliotheca

pelo dr. José Alexandre Teixeira de Mello, pag. MI, n.° 86. Possuo uni exem-
plar deste precioso «catalogo», impressilo especial em panel acartonado, superior.

rnja liragem foi de 200 exempiares, apenas,

3. 0$ detcobrimentot dot porluguetet e os de Colombo. Tentaiiva de coorde-

nacio hisiorica por Manuel Pinheiro Chagas. Lisboa, typ. da Academia real dai

sciencias, 1892. 8.» de 244 pag.

SEBA8T1ÀO TELLES... Pag. 000.

Acrrescente-se :

639) A organizacóo do ettado maior do exercito, etc. Lisboa. Editores Afra

& C.\ 1878. 8." de 95 pag.

Em 1898 o escriptor militar Joao Antonio Rentes, de quem fiz a devida

mencio no Dice , tomo xn, pag. 222 e 223, publicou em separado o seguinte li*

vro de apreeiaca*o dos importantes trabalhos do sr. conselheiro Sebastiao

Telles :

Colleccào dot artigot publicados no «Jornai do commercio* sob a epigraphe

«Consideracrtes àcerca do livro «Introduccao do estudo dos conhecimentos rui-

litares, escripto pelo major do estado maior SebastiSo Telles», actualmente er-

ronei do ('. E M. e ministro da guerra*. Lisboa, Tavares Cardoso & lnnao, edi-

tores, largo de Cimóes, 6. 1898. 8.* gr. de 135 pag., coni dois relralos do au-

ctor, um de 1871 e outro de 1898.

Tem dedicatoria ao ministro da guerra, auctor do livro de mie se trata Os
arligos do Jornal do commercio tinham sido publicados em 1889. O livro em
que depois os colligiu e ampliou traz no firn a data «Setembro 18'.)8», e conclue

Iranscrevendo o parerer da seccato da segunda elasse da Academia real das

sciencias de Lisboa acerca da obra «Introduccào ao estudo das sciencias milita-

reso, pela qual é conferido ao seu auctor o premio denominado *D. Luis I» e a

seta ua sessflo da mesma classe, de 16 de julho 1891, em que foi votado esse

parecer por unanimidade, presidiodo o conselheiro José Dias Ferreira.

6*0) SEGRETARIO PORTUGUEZ. Manual epittolar precedido eom iu-

struceves preliminaret sobre toda a espeeie de corretpondencia , etc. Lisboa. 1900.

Editor, Arnaldo Bordalo, rua da Victoria, 42, 1.» 8.» de 28i pag. e 1 de errata.
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EsU obra està na 19.* edicào e perteuce a urna coltecelo, a que o editor

deu o titulo Enciclopédia de livros tUeis, a qual é formada de «Manuaes* diver-

sos» pela maior parte coni edic,6es repetidas, cineo, seis, dez, quinze, jtc.

P. SENNA FREITAS.— V. nesle Dice, tomo xm, pag. 41 e em o novo
supplemento, o nome P. José Joaquim de Senna Freitas, conego da Sé de Lisboa.

SENTE3CAS... Pag...
Accresoente-se :

311. Sentenza, no tribunal do Porto, que condemnou o medico e professor

Urbino de Freitas, por ter adininistrado veneno, em caixas de dóces, a parentes,

dois dos (juaes succuuibiram, originando-se dahi urna controversia notavel en-

tro chimicos-peritos e medicos legistas, que durou. muito tempo e deu logar a

numerosas publicacóes. 0 medico, reo, lerà o seu nome ne»te Dice, no logar

proprio, tetra U, ou em novo supplemento.

P. FA. SERAFIM DE FREITAS, professor ua Universidade de Valla-

dolid, em cuja cidade mandou imprimir o seguinte livro, em defensa dos interes-

ses portuguezes no Oriente :

6411 De jutto imperio Lusitanonim Asiatico, etc. Vallisdetum, apud Hiero-

nynum Mudilo, 1625.

Àcerca desta obra deve ler-se a nota A que o illustre lente e officiai da ma-
rinila de guerra portugueza Vicente Almeida de Eca po'* em appendice a inte-

ressante e erudita Dissertalo que defendeu no seu concurso para o corpo do-

cente da Escola Naval (pag. 93 a 101), e em que di conta da traduccao em fran-

cez, que viu. feila da obra do padre Freitas pelo escriptor Guilhem de Grand-
pont, commissario geral da marinba franceza, o qual viera a Lisboa em 1880
para entrar no congresso luterano internacional reunido nessa epoca em a nossa

capital. A versSo de Grandponl e :

Freitas contre Grotius sur de la tiberté des tners.

* SERAFIM LUIS DE ABREU, medico pela Faculdade de medicina do
Ilio de Janeiro. Defendeu these em 29 de novembre 1864, etc. — E.

642) These.

.

. [\io de Janeiro, tvp. Paula e Briio, 1864, 4 ° de 50 pae.

Ponlos : 1.° Da blennorrhagia: z.° Telano; 3.' Da metro- peri tonile ;
4.* Do

infanticidio por omissào.

643) 8ERÀO (O). Foiba luterana, noticiosa e charadistica. Loanda, 1886.

Nào vi este periodico. Dou està informalo segundo a nota com que em
tempo me favoreceu o professor Manuel Bernardes Branco, que tambera foi um
estimavel bibliophilo. Jà o mencionei devidamente no Dice., tomo v, pag. 376; e

tomo xvi, pag. 138.

P. SERAPIÀO DE ALGURE8. — Pseudonymo de que usava Rodrigo
Xavier Pereira de Freitas Beca.

SERGIO DE CASTRO. .. Pag. 206.

Completarci o que ficou registado no tcxlo com as seguintes informacóes fi-

dedignas obiMas depois de impressa a respectiva foiba .

Antonio Sergio da Silva e Castro é naturai de Aviz, nasceu aos 1 4 de feve-

reiro 1853. Fillio legitimo de Joaquim José de Castro, o ultimo capitào-mór de

Aviz, e de D. Archangela Benedicta de Gouveia e Silva. Neto paterno do desem-
bargador do paco Joaquim José de Castro e materno do sargenlo-mór das mili-

cias de Aviz, Vasco José da Silva.

Bacharel formado em direito pela Universidade de Coimbra. Tem a cruz da

ordem de S. Tiago. de merito scientifico, luterano e artistico. Quando estudanle
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presidili a commissao acaderuica quc realizou os fostejos do tri-centenario de

CamoVs ein Coimbra. Representou em cortes os circulos de Oliveira do Hospital,

Vianna do Ostello, por accumulalo de votos, Ourique, Evora, Braganca e La-

mego E ao presente redactor das sessrtes na carnara dos deputados.

Ter» dirigido os periodicos Correspondencia de Coimbra (durante a sua re-

sidencia n»'$sa cidade), e depois o Diario illnslrado de 1893 a 1901 ; Jomnl da
norie eru iS\H) (quando saiu da ledacelo o fallecido Luciano Cordeiro) e a Tarde.

Collaborali, na parie politica principalmente, no Correio da Europa, oesde 1878;
e ein o Nohcias de Lisboa, de fundacào recente, orgflo do parlalo regenerador,

da qual tamhem saiu por haver mudauca no pessoal da redaceflo.

Eru Coimhra funuou os periodicos litterarios Mosaico em 1874 e Litteratura

occidental em 1877.

Em publicacAo separada :

04'») A disciplina e o eiercilo (a proposito do caso do alferes Brito), que
ficou regislado.

64*i) A Luta! (Versos da mocidade).

646) Photoyraphias, chronica humotistica sobre assumptos serios.

Tem no prelo um volume a que deu o tilulo :

647) Memorias de Aomen*.Estas memorias referem-se a Rodrigues Sampaio.
Barjona de Freitas, Antonio de Serpa Pimentel, Pedro Correia da Silva (o funda

-

dor do Diario illustrado e de empresas litterarias, corno ja indiquei neste Dice.,

tomo xvn, pag. 196) ; Marcai Pacheco e Lopo Vaz.

« SERGIO FLOREXT1KO DE PAIVA MEIRA, medico pela Facul

dade de medicina do Rio de Janeiro, peranle a qual defendeu these, eie. — E.
648) The+e... Rio de Janeiro, imp. Imperiai de Joao Paulo Ferreira Dia*.

1880. 4.» de 100 pag.

Pontos: 1.° Das condicóes pathogenicas das palpitacóes do coracào e meio*
de comhaté-las; 2.° Do opio ;

3.° Do curativo das feridas accidentaes e cirurgi-

cas; 4." Do diagnostico e tratamento do bocio exophtalmico.

649) # 8. F.— Iniciaes de que usou o jornalista brasileiro Jo3o Carlos de
Sousa Ferreira, que foi redactor principal do Jornal do commercio, do Rio de
Janeiro, jà fallecido, de que falarei opportunamente.

« 8ILVERIO CANDIDO DE FARIA, cujas circumstancias pessoaes

ignoro. NSo o vejo citado no Pantheon fluminense, de Levy dos Santos. — E.

630) Breve historico dos infelizes acontecimentos publùm no Rio de Janeiro
em os sempre memorareis dias de 6 e 7 de abril de 1881. 8 ° de 93 pag.

# SILVESTRE DIAS FERRAZ JUMOR, medico pela faculdade de
medicina do Rio de Janeiro, pera nte a qual defendeu these, etc. — E.

651) These. . . Rio de Janeiro, typ. da Luz, 1873. 4.° de 42 pag.

Pontos : !.* Mercurio e seus preparados considerados physiologica, therapeu-
tica e pharmacologicamente ; 2.° Electricidade ;

3.° Acupressura ; 4.* Das causas,
pathogenia e tratamento da hemorrhagia pulmonar.

8ILVINO JOSÉ DE ALMEIDA, medico pela Faculdade de medicina
do Rio de Janeiro, perante a qual defendeu these em 3 de dezemhro 1869, eie.

E.

652) These, etc. Rio de Janeiro, typ. Universal de Laemmeri, 1869. 4 ° de
5 folh.-67 pag. e mais 1 folli.

Ponto: L° Da cholera morbus; 2.° Da encephalite; 3° Das hemorriiagias
durante a prenhez ; 4.° Do aborto criminoso.
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SIMÀO JOSÉ FERIVANDE8, naturai de Torres Nova*, nasceu a 31 de

agosto de 1793. Doutor em medicina pela Faculdade de Paris, tendo pnrém feito

o seu primeiro curso na Escola medico-cirurgica de Lisboa. Exerceu a clinica

nos hospitaes de S. José, de inarinha, e na santa casa da misericordia da mesma
cidade. No interessante livro do esrlarecido medico Alfredo Luis Lopes, 0 hospi-

tal de Todos os Sautos, pag. 70 e 71, donde extrahi estas informacóes, se diz que
este medico falleceu em 20 de agosto de 1815, determinando que o seu cadaver

fosse autopsiado e que os livros que eolleccionara, e tinham bastarde valor scien-

tifico, fossem entregues a Escola medica de Lisboa para augmenlar a sua biblio-

theca.

633 » La peritonite puerpnrale. (Tliese inaugurai que defendera em Paris em
1830).

# SINFRONIO CESAR COIJTINIIO, naturai da Nazareth. Mi dico pela

Faculdade de medicina da Bahia, perante a qual defendeu a Ihese que menciono
em seguida :

fioi) Algumas pmposicùes sohre a febre omarella. These apresentada e publi-

camente su^lentada peraide a Faculdade de medicina da Bahia no dia 28 de no-

vembre de 1853. . . para obter o grau de doutor em medicina. Bahia, typ. de
Epiphanio Pedroza, 1853. 4.° de 2 folh.-2 p:ig. e urna folli.

65:») SOCIEDAOE FUTURA, revista quinzenal. Directora Maria Olga

^loraes Sarmento da Silveira.— Puhlicada em Lisboa. Fol. de 8 pag. coni photo-

gravuras induidas no texto. Era segretaria da redaecào Virginia (ìuerra Qua
resma.— No dia 1 de maio 1903, ern que tornei està nota, completa™ o 1.° anno.

De D. Maria Olga Moraes Sarmenio, a directora, ha que fazer mencio espe-

cial em o novo supplemento, visto que tem outras publicacóes, seyundo me
consta, de que toda\ia ainda nao tenho registo que me con\enha para o Dice.

8YNOPSK8 DOS PRI\CIPAES ACTOS administraticos da Camara
J/imiW/wi/ de Lisboa. — (V. Dice., tomo vii, pag. 294).

Ha que fazer as segui nles alleracóes :

A «le 1834 leve 2.* edicSo em 1839. 4.» de 50 pag. e iv mappa?.
A de 183-i leve igualmente 2.4 edicàY» em 1839. 4.° de 5/ pag. e 24 map-

pas, sendo o n.° 23 o relatorio àcerca dos trabalhos da reparticào das aguas-

livres (i pag.)

A de 1836, além de 75 pag. e 30 mappas, mais 1 de erratas.

Neslas era secretario da camara Joào Antonio dos Sanlos.

A de 1837 tem 98 pag. e 13 mappa*, porque sob os n.°' 14 e lo veem dois
documentos respectivos as obras a cargo da reparticào das aguas-livres (5 pag.)

aleni de 1 pag. de errala».

A de 1838, além de 101 pag., com 13 mappas, tem a deaeri pcfto das obras
feilas ni reparticào das aguas-livres {3 pag.), assignada pelo admiuistrador José

Gonde Barào, n.° 21.

A de 1839, além de 100 pag. com lo mappas, lem a descripfSo das obras
feitas na reparticào das aguas-livres (4 pag.) e 1 de erratas. No resto vem a in-

dicalo : Typographia da Sociedade propagadora dos conhecimenlos uteis, ma
Nova do (barino, n.° 39 D.

Tom està Synopse foi depois distribuida urna «ExposicSo da causa movida
pelos admìnislndores de julgado e seus empregados contra a camara municipal
de Lisboa, , onde se acha a iniqua sentenza profenda pelo juiz da 6.* vara, con-
firmada em 2 • instancia, da qual a mesma camara acaba de interpor recurso de
revista» Lisboa, ìmp. de Candido Antonio da Silva Carvalho, travessa do Mon-
ture do Collegio, n.° 13, 1839. 4.» de 8 pag.

E.
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A de 1840, além de 111 pag. com 16 mappas, tem a descrittelo, aob o n.° 17.

das obras da lepartic&o das aguas-livres (1 pag.), e, sob o n.* 18, a etUtistiea ge-

ral do expediente da secretarla da mesma camara (I pag.)

As de 1837 a 1840 sao assignadas pelo escrivSo Pedro Antonio Pereira-

A de 1841 e as que se seguiram ale 1852, o ultimo desta serie, forara coUi-

gidas e assignadas por José Maria da Costa e Silva (V. neste Dice, tomo v, par.

Ì5 a 29, e (omo xn, pag. 90 e 91), corno escriv3o da camara, para cujas fune

cóes fóra nomeado em agosto 1841. Nuno de Sa Pamplona, director ou officiai

maior da secretarla da mesma camara, só depois da morte daquelle recebeu i

nomeac&o para o substituir.

Està colleccào é. com effeilo, importante e pouco vulgar, por conter muito»

e interessantes dorumentos comprovativos dos trabalhos da m unici pa lidade nos

primeiros unn«»s do estabelecimento do governo constilucional, tendo nas «us
vereaefles effectivas homens corno Anselmo José Braamcamp, José Augusto

Braamcamp, Manuel Alves do Rio e outros respeitaveis cidadios.

T
568) TABOADA de multiplicaclo para os me dìnos aprenderem e decora-

re; n. Nova-Góa, na imprensa nacional, 1846. 8." de 20 pag.

TACHYGRAPUIA. . . Pag 245.

0 auctor dos interessantes estudos sobre tachygraphia publicados nos dois

volumes da «Bibliotheca do imo e das escolas», ja mencionados na pagina io*

dicada de* te Diccionario, J. r raga Pery de Linde, ao ler conbecimentn da nova
edicao do Methodo da tachygraphia, publicado na cidade da Forlaleza, Estado do
Cearà, por seu aii'tor, Amaro de Albuqueique, nolou que nelle se diz que o pri-

meiro melhodo da arte apparecido no Bramii fóra em Pernambuco e no anno
1848, sendo portanto seu auctor Joaquim Ferreira Villela, que couipdz e niandou
imprimir o seu tivro nessa data, no que ha equivoco.

Coni o tpstrtnunho do que se l<? no proprio Diccionario bibliographico , tomi.'

vi, pai;. 32, prova Fraga Peiy de Linde o engano, esclaiecendo que o primeiro
auctor de lachygrapbia no Brasil fóra o tachygrapho Manuel Jo>é Pereira da

Silva Velilo e une o primeiro livro impresso no* Brasil foi o traballio deste que
viu a luz em 1844 no Ilio de Janeiro, qualro annos anles do que fóra indicado
acima.

Este esclai ecimento, que é curioso e de que nio devia deixarde fazer men-
cio, enctuitra se nurn artigo elucidati vo e assignado, que se me deparou em o

n.° iìv.i'.i { do Dtarto de noticias, de terca-feira 7 de jam-iro 1908, e que de certo

n5o ficaia seni a devida rvpn duceflo em novas edieòes que \enham a dar- se ao

prelo dos dois vnlumes da * Biblioteca do povo e das e?colas«, com algumaou-
tra especie elucidativa, ou de accrescenlamento da materia, que occorra.

T. D. A. F. XOBRE HE CARVALHO. . — E.

5C9) Veld abrégé de versifia tion francaise. . . ouvrage autorisè et adopié poni

l'usage des lyrée» et des coiléges. 3* edition 1885. Lisloa. Editora, livraria Fer-

reira.

# TARQL1NIO DE SOL8A FU HO. Foi director da sociedade centra
1

de immigrarlo no Brasil e collabcrou em alguns trabalhos valiosos na serie de
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livros de propaganda, em que se empenhara essa sociedade para os fins da suo

instìtuicào. Contilo e tenho deste erudito auclor o seguiute :

570) 0 disino technico no Bratti. Rio de Janeiro, na imp. Naeional, 1887.

8.° de 241 pag. e mais I innumer. de indice.— Tem dedicatoria ao senador Al-

fredo de Escragnolle Taunay. fi o numero IH da collecca» citada.

Em scguida devia publicar:

57 1) kstudos economico» e sociaes.— Comprehendia urna serie de estudos,

qual delle* mais importantes de flagrante actuaiidade, àcerca de • eaixas eeono-

micas escolares», «eiisino civico nas escola s brasileiras», •habitacoVs operanas»,
• direilo de associalo», «a politica dos interesse* economicos», eie.

Eoi 1875 entrara com outros na publicacio no Kerife de um periodico quin-

zenal Kiwiio juridico e litterario, 4.°— Os collaboradores, de Tarquiuio de Sousa

Filho. crani Pedro de Queiroz, A. Augusto de Vasconcellos, Virgilio Brigido, J.

Augusto de Sousa e Gii Amora.

TEÌVREIRO SARZEDA8, medico, inspector das aguas-mineraes em Por-

tugal, eie.

E.

o72) Aguas mineraes (pkysiotherapia). Lisboa. 8.' de 272 pag.

Esla olirà é dividida em qualro partes, a saber :

L Impresse» de urna viagem de estudo na Franca, Su issa.

II. Esiancias hy dromi neraes portuguezas ern 1906.

III. Principaes agentes da pbysiotherapia.

IV. Considei ar<3es geraes sobre a admintstracSo medica das aguas minerò-

medicinaes, aporfeicoamento das suas estancias, engrandecimenlo da sua appli-

cacao.

* TERTUMANO CESAR liONZAGA, medico pela Faculdade de me-
dicina ilo Ilio de Janeiro, defendendo these em 17 de dezemltro 1881, etc.— E.

573) These... Ilio de Janeiro, typ. de Lombaerts & C.% 1881. 4.° de
71 pag.

Pontos: I." Febre biliosa climatica; 2.° Das quinas ; 3° Parallelo entre a

talha e a lilholricia; 4.° In leccio e contagio.

* TUEODORETO CARLOS DE FARIA SOUTO, de cujas circum-

stancias pfssoaes n3o bnbo informarlo segura. Sei que, quando se Iratou no Bra-

sii da questào da reforma eleiloral, que deu logar a controversia e ao appareci-

mento de vai ios opusculos, publicou o seguitile :

574) Altjumas reflexòes sobre a eleicào diretta. Cantagallo, typ. do Correio

de tantagallo, 1874. 4.° 'de 5-67 pag.

Era assignado por «Um liberal», cryptogaino de que usou outro auctor bra-

sileiro para eserever ac^rca do mesmo assumpto.

Reforma eleiloral. Observaròes de um Uberai. Rio de Janeiro, typ. do Apos-
tolo, 1874, 8 ° de itf) pag.

É grande o numero de publicactfes feitas enti e 1870 e 1878 sobre igual

questao, que tanto interessava e perturbava os partidos polilicos no Brasil.

* TUEODORO PECKOLT. Poi pbarmaceutico de I.* classe, doulor em
philosopliia, ao servico da casa do ex-imperador D. Pedro II e encarregado de
varias commissòes scientificas, do mie deu conta com a publicacao de alguns es-

tudos importantes. Collaborou em diversa» publicaeoes scientificas, etc.

E.

575) Analyse da materia medica brasileira dos prodnetos que foram premia-
dos nas erposicùes nacianaes e na exposicào universal de Paris em 1867, etc. Ilio

de Janeiro, lyp. Universal de Laemmeit, 1868. 8.°
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Na bibliotheca nacioual do Rio de Janeiro existia desta analyse o autoga-
pho em codice n.° cclxx, datado de Canlagallo a 1 de outubro 1866. Era divi-

dido em tres series :

I. Drogas indigena?.

II. Extraclos, resinas, gommata, eie.

III. Oleo (sic) fìxos, oleos essenciaes e preparafOes chimicas, etc.

576) Historia das piantai alimentare* e de yozo no Brasil, contendo genera»
lidades sobre a agricultura brasileira, a cultura, uso e composito chimica de
cada urna d'ellas, etc. Rio de Janeiro, Eduardo & Henrique Laemmert, 1871-1882.
8." 3 tomos, i de xvi-142 pag. ; n de 102 pag.; ni de 4 folh.-17o pag. ; iv de
4 folh. 202 pag.— No ultimo tomo a casa editerà tiuha a firma Henrique Laem-
mert & C.»

Desta obra existiam exemplares na bibliotheca nacional do Mio de Janeiro
e na bibliotheca da Faculdade de medicina da mesma capila!.

577) Estudos sobre a amtda do maio.— Na Gazeta medica brasileira, de
1882.

578) Estudos sobre o jacutupè.— 'Xii mesma Gazeta, de 1882.

# TtlEODORO PECKOLT JUNIOR, filho do antecedente, medico pela
Faculdad» de medicina do Rio de Janeiro, defendeu these em 1(3 de dezembro
1881 e collaborou nos periodicos de medicina brasileiros, etc. — E.

579) Thete... Rio de Janeiro, typ. de Hypolito José Pinto, 1881. 4° de
5 folh.- 143 pag.

Pontos: 1.° Plantas adstringentes brasileiras; 2.° Do opio; 3." Phlegmatia
alba dolens ; Do uso do (abaco em relai;5o a hygiene.

580) Algumas palavras sobre o iodofoi'mio. — Na Gazeta de medicina brasi-

liense, 1882, 1.° anno, pag. 409.

TIIEODOSIO SOARES DE MIRANDA» cujas eircumstancias pessoaes
ignoro.

E.

581) Peregrinacelo constrangida coni nova mathematica descoberta. Dialogo
entre uni doutor e um estudante. Lisboa. Na offic. Patriarchal de Francisco Luis
Ameno. 1756. 4.° de 37 pag.

Existia um exemplar na anliga bibliotheca das Necessidades num tomo de
«Papeis varios».

TUEOPHIIO FERREIRA. . . Pag. 254.

Deve accrescentar-se :

582) Camara municipal de Lisboa. Breve* consideraeves ticerca do estndo da
sua fazenda. Colligidas e apresentad:<s em sessAo publica da mesma camara de
25 de agosto ile 1879. Lisboa, typ. Universal de Thomas Quintino Antunes, 1879.
8.» gr. de 25.

0 auctor estava enlào em exercicio na vereac,5o. È interessante Irabalho.

58*3) Os cemiterios em Lisboa. Parecer apresentado a camara municipal pela

commissao nomeada em sessao de 30 de dezembro de 1878 para indicar o modo
pratico de exlinguir as vallas.

Theophilo Ferrei ra fóra o relalor.

# THOMAS ALVES JUNIOR, bacltarel formado em sciencias sociaes e
politicas pela Faculdade de direi lo de S. Paulo, bacharel em letras pelo antigo

collegio Pedro II, lente da escola militar, advogado nos auditorio» do Rio de Ja-

neiro, etc. Tmha a commenda de Chiisto e pertencia a diversas corporacOes.

584) Curso de diretto militar. Editores, Francisco Luiz Pinto & C.% rua do
Ouvidor, 87. Typ. do Correio mercantil, rua da Quitanda, 55. 1866 1868. 8,°

Digitized by Google



TH

2 tomos de v-U8-vii e de vi-178-vm. Tem duas dedicatoria», urna ao Conde de
Eu, corno marechal do exercito; e oulra ao general Polidoro da Fonseca Quinta-
nilla Jord.lo, corno ministro da guerra que reorganizara as escolas do exercito, e

nesta, que é extensa, o auctor da conta de corno redigiu o seu curso rm harmo-
nia coni o desen voi vimento do ensino nas escolas estrangeiras e com a legislacflo

pratica na parte applicavel à instrucy-do especial do exercito brasileiro.

Por isso, tornando-o mais ampio, o auctor deu ao seu traballio a denomina-
lo de «Curso de direito militar» e o dividili em duas parles: o diretto das
gentes applicado aos usos da guerra e a legislacAo militar.

THOMAS ANTONIO BARBOSA LEITÀO. . . — E.

685» Estado financeiro e administrativo do municipio dos Olivaes no anno de
^77. Lisboa, typ. da rua dos Calafates, 1877. 8.° de 39 pag.

E urna sene de documentos, nos quaes o auclor, corno vereador fiscal

naquella antiga municipalidade, apreciou o estado da administracSo muuicipal do
mesmo concelho e della da' conta ao governo.

THOMAS ANTONIO GONZAGA... Pag 259.

0 esclarecido escriptor e critico portuguez Bruno (pseudonymo de José

Pereira de Sampaio), no seu tomo i (Porto, 1907), dos Portuenses illustre* (de

pag. 298 a 302), trata do poeta Gonzaga e das mmucias biographicas regista o
seguir» te :

«Na rua dos Cobertos nasceu em 1774 Thoniàs Antonio Gonzaga,
fiiho do licenceado Jo£o Bernardo Gonzaga e de sua esposa D. Thoma-
sia Isabel Gonzaga, ambos brasi leiros, escreve o dr. Valentim de Maga-
IbSes na biographia recentemente publicada. Nà"o beni assilli. Joà*o Ber-

nardo Gonzaga era, com effrito, naturai do Rio de Janeiro, filho de

Thomé do Souto Gonzaga e de sua mulher, D. Thereza Jacào, naturai

do mesmo Ilio. Mas D. Thomasia Isabel Gonzaga, mite do poeta, era

naturai da cidade do Porto, freguezia de Miragaya, fdha de Marianna
Clark, tambem da dita cidade do Porto, e de seu marido JoSo Clark,

de nacào ingleza, naturai da cidade de Londres.

•Qual fóra a verdadeira naturalidade de Gonzaga, ponto é que foi

longamente conlrovertido, corno outros com respeito a utn po^ta de

que. consoanle o regista Innocencio, se feriram igualmente portugue-

zes e brasileiros, sendo mui paia notar o tropel de erros e incongruen-

cias a que a vida e a obra uo artista insigne forneceram marrani Mas
ainda até nossos tempos nà"o se bavia apurado ao certo o dia de seu

nascimento, o qual Innocencio exara que occorrerà no mez de agosto

do refendo anno de 1744 em dia qve se ignora. Ja se nSo ignora. Foi o
dia 11.

«A honra d'està descoberta pertence ao sr. Antonio Borges do
Canto Moniz, disimelo e modesto litterato de origem acoreana, auctor

de trabalhos apreciaveis, entre os quaes urna interessante monographia
deerca da ilba Graciosa, cródora da attenevo de Pinheiro Cbagas. No
num. 141 (3 ° tomo), de A foiha, periodico de Ponta Delgada, cuja re-

daccào dirige Alice Moderno, escriptora de merito, fez inserir o sr. Canto
Moniz, em 18 de junho, uni valioso arligo, intitulado Marilia de Dirceu

por Gonzaga, no qual publicou a ccrtidao de baptismo do poeta, em
documento passado, a 2 de maio do anno de 1905, pelo padre Julio

Alvino Ferreira, digno escriv&o da camara ecclesiastica d'està cidade

do Porto.»
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Aqui segue em informarfles biographieas jà conbecidas e nSo conlestadas,

mas nada nos dii das Carta» chtlena», asauinplo litigioso ainda dìo resolvido, no

meu entender.

0 anctor do Hvro Portuenses illustre», accettando com applauso o final do

escripto do acoreano Canto Moniz, transcreve as palrioticas palavi as deste no

seu alvitre, de que a cidade do Porto, aue, tantos exemplus dà do seu civismo,

polleria, com o enthusiasmo em que se distingue em acc^des genero?as, tratar de

dar sepultura condigna aos restos do mallogrado e infeltz poeta, que )azera em
Mocamoique, erigindo-lhe um singelo monumento no Porto em que se tornasse

perduravel o nome do immortai auctor da Marilia de Dirceu, que era fliho da-

quella cidade. Designavate o centenario em inaio 1907, que passou.

Leiam se agora as palavTas com que o auctor do «Catalogo da exposicio
permanente» da bibliolheca nacional do Bio de Janeiro, dr. Teixeira de Hello,

se refere ao poeta Gonzaga (pag. 394) :

•Martha »
l a unica collcerAo de versos de T. A. Gonzaga. Tem-

se-lhe attribuido, mas sem fundamento, a autoria das Carte* chilenas.

«Entre os hiographos e crilicos que se distinguiram na elucidalo
de varias quesloes relativas a vida e obras de (ìonzaga, deve-se citar o
sr. cons. J. M. Pereira da Silva, A. Varnhagem e o sr. Joaquim Nor-
berto.»

No desejo inlimo de chegar a urna conciusio que me satisfacesse, nlo des-

merecendo os esforcos feilos por bem conceituados escriptores e critico*, que

todavia nio podia convencer me a fatta de documentos que me déssem perfetta

luz, recorri-me ao illustrado e erudito auctor dos Portuenses illustre* {Bruno) e

vendo que com tanto amor os tratava, ousei, pois nfio tivera nunca relafóes
pessoaes com este collega, ousei, repito. perguutar-lhe se, nassuas interessante»

e Uo uteis investigacoes litlerarias, alguma coisa llie apparecera que revelasse o
verdadeiro auctor das Carta» chilenas.

A resposta, que se nào demorou. foi de que nSo descobrira ainda nenhum
documento que nos satisfizesse com relacio ao assumpto a respeilo do qual ver-

sava a minha pergunta.

THOMAS ANTONIO DE VILLA NOVA PORTUGAL.— (V. Dice.,

tomo vii, pag. 266).

No Catalogo da exposirdo medica brasileira apresentada na exposicio da bi-

blioteca da Faculdade de medicina do Mio de Janeiro, pelo seu illustre biblio-

thecario o dr. Carlos Antonio de Paula Costa, depara-se-rne na seccào de «esta-

belecimentos de hygiene», pag. 4ò7, o seguinte, que desejo archivar aqui :

586) Regulamento pai a os ho'pitoes regimentaes. Rio de Janeiro, na imp. l\e-

gia, 1820. Fol. de 30 pag. e mais 10 folli, desdobraveis com tabella*.

Este documento é dalado do pai a ciò da Boa Vista a 7 de agosto 1820 e

tem a assignatura de Thomas Antonio de Villa Xoca Portugal. É antecedido do
decreto da mesma dala approvando a cri.ieio e estabelecimento dos refendo*
hospitaes e o seu regulamento.

# TH OMA8 ANTLNE8 DE AUREI), cujas circumstancias pessoaes
ignoro— E.

587) Tratamcnto do cholera morbus no Brasil ou breves conselhos aos que
forem por elle atacados fora do alcance dos medicos, maxime aos srs- fazenuei-

ros. . . Bio de Janeiro, lyp. Guanabarense, de L. A. F. de Mtnezes, 1855. 4.* de
25 pag.

Acerca da epidemia da cholera morbus e do seu tratamenlo no Brasil a Acca-

demia de medicina apresentou na sua exposicio quasi 90 volumes e opusculos
de diversos.
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# TUOMÀS AtGUSTO DB HELLO ALI E8, medico pela Faculdade

de medicina do Rio de Janeiro. Defendeu Iheseemll dedeiembrode 1881,

588) Tkete.

.

. Rio de Janeiro, typ. de Lcmbaerts & 0, 1881. 4.° de 5 folh.-

180 pag.

Ponto* : 1.° Dos antisepticos e suas vanlagens para a cirurgia; 1° Classi fi-

caio dos ferimento* segundo a letra do codigo; 3.° Dm wplieemias cirurgicas;

4.° Dos casamentos em relacào à hygiene.

THOMAS DO IVDALLO PINIILIHO. . . pag. 271.

N£o vi a publicacSo a que me referi ; mas, pelo que leio em algons jornaes,

este industriai leve em vista tornar accessivel, aos que se dedicam ao exercicio

das principaes industria*, pondo- ihes ao alcance, em manuaes simples e claros,

as mais essenciaes nocòes da profissao que abracaram, tannando assim as bases

de variada e utilissima «instaurerò profissiona)».

Com este empenho, Thomas Borda Ilo Pinheiro ja tem dado à estampa nada

menos de 40 volumes, comprehendendo compendios de desenho, mathematica,

physica, chimica, medianica, electricidade e escripturacAo mercantil ; e manuaes
de construccao civil, construccao naval, mechanica, e de industrias varias corno

a metallurgica, de liacSo e tecidos, de illuminalo, do vidro, da seda, cerami-

ca, etc.

Nada posso regislar desenvolvidamente a seu respeito porque nio tenho

visto estes opusculos.

TUOMÀS DE CARVALDO... Pag. 272.

Na importante monograpbia, que o erudito archeologo Victor Ribeiro con-

sagrou a «Santa casa da misericordia de Lisboa*, ha um capilulo dedicado ao

provedor dr. Thomas de Carvalho com indica^6es biograpniras apreriaveis e

phrases de elogio de inteira justica ao illustre academico e professor. É acom-
panhado de um bom retrato. (Pag. 164 a 168).

Da pag. 165 copio este paragrapho :

«Xos archivos dos dois estabelecimentos— Hospital (de S José) e

Misericordia— licaram ineditas e desconhecidas muitas pecas de alto

valor litterario, oflkios e relatorios diverso», nas quaes involuntaria-

mente a penna do illustre academico, mais afieita aos gloriosos certa*

mens das leli as do que ;i redaejào do homern de negocios, se guindava

sempre às elevaeòes de numa phrase sonora, elegante e viva, de urna

clareza que hem denunciava o lucidissimo espirito do seu auctor.

«E corntudo esses ttabalhos litterarios que nos deixou mio podem
dar urna ideia do altissimo valor do seu incomparavel merito. . . •

Accrescente-se :

589) Memoria sobre os ossos do carpo e do metacarpo. Lisboa, typ. da Aca-

demia Heal das Scieucias. 8.°

590) AllocucSo profet ida ho acto da distrilmicùo dos premios às educanda*

do recolhimento de S. Pedro de Alcantara, no dia .'M de agosto de 1891. Lisboa,

1891. 8.»

591) Oracào proferida em 29 de junho de 1891, na sohmnidaàe da distri-

buito dos premios às amas da criacùo de ìeite, oflerecidos pela ex sr.' D. Ma-
ria Maddalena Guerreiro Collares. Ibi, 1891.

592) AUocucùo proferida na distribuito dos premios às educandas do recolhi-

mento de S. Pedro de Alcantara em 1895. Ibi, 1895.

Do poema 0 bicho de mia, de Jeronymo Vida Cremonense, fez-se segunda

edirào, na typographia da Acadcmia real das sciencias. 1897. 8.° gr. de 109 pag.
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Abre com a epistola de Francisco Ignacio de Seaneira (pag. 3 e 4) ; a ver-

sSo do poema, tendo o latini em frente (pag. 7 a o5) ; nota (p*g. 67 a 109).

Està nota extensa è extrahida do Journal de l'Agriadture, assignada por Gabriel

Rosa, e traduzida por A. J. H. Gonzaga. No firn, o dr. Thomas de Carvalho assi-

gna breve declaracSo, da qual podia inferir-se que pensava em fazer a .*!. edi-

cào.

0 sr. Victor Ribeiro registou, na obra cilada, mais o seguinte opusculo, que

nfio vi :

591) Phybiologia da paixào. In 16."

THOMAS DELANY. Foi professor regio da lingua grega no collegio de

S. Lourenco, do Porto, onde grangeou boa fama pelo metnodo de ensino ado-

ptado e deinonstrado no examc de seus discipulos. Collaborou na Gazeta intera-

ria, impressa em 1761. Nesta inseriu o seguinte :

594) Carta . . sobre a simpticidade de estilo.— Na Gazeta citada, de pag. 218
a 229. Nella se faz caloroso elogio a Camóes, a quem chama um dos «Heroes
das bella» artes».

595) \otivia de um arto da lingua grega no Porto.— En o prinieiro que
fazia naquella cidade. — Na Gazeta citada pag. 283.

P. D. THOMAS COMES Di: ALMEIDA, bispo da Guarda, par do
reino, do conselbo de Sua Majestade, dejpois bispo de Angola e do Congo, eie.

Em 1883 assumili a regencia da Sé egilaniense e o primeiro documento que
mandou imprimir foi a seguinte :

596) Pasturai aos parochos e demais clero da sua diocese.

Comeca: «Chamado a reger a Santa Igreja Egitaniense, e sendo està a pri-

meira vez que nos dirigimos ao rebanho que o Senhor conliou aos Nossos cui-

dadns paternaes e seguindo as tradicOes e usos recebidos. eie. (S. I. n. d.) 8."

de 23 pag.

Antes de ir para Angola deu a seguinte:

597) Carta pnshral ao tornar posse da diocese. (Em Lisboa, s. I. n. d.) 8."

de 16 pag.

Comeca : « . . . Elevado da Nossa modesta posicào ao supremo grau de hie-

rarchia sagrada, cresceram. com està elevacao, o dever e a responsabilidarfe,

etc
Terà outras pastoraes, mas nao as possuo nas minhas colleccòes.

# THOMAS JOSÉ DE POIICIUXCLLA, medico pela Faculdade de me-
dicina do Rio de Janeiro, perante a qual defendeu Ihese em 13 de dezeiubro
1851, etc.— E.

598) These, etc. Rio de Janeiro, Ivp. da Empresa Dois de Dezembro, de
Paula Brito, 1851. i.° de 45 pag. e mais '7 lolh.

Ponto*: 1 .• Formacào e propaganda da voz Iraniana; 2.° Succinta disserta-

lo sobre os signaes palhognomenicos da prenhez; 3.° Do ferro e de suas prin-
cipaes preparacùes empregailas na medicina e qual seja a sua influencia no tra-
tarneuto das molestias em que é empregado.

# THOMAS LOPES, escriplor brasileiro, poeta e romancista. Tem, se
gundo vejo notidado na imprensa quotidiana (1907), varioslivros em prosa e em
verso. Ultimamente publicou em Lisboa, sendo editora a antiga casa Bertrand,
de José Bastos & C.*, o seguinte volume de contos :

599) Um coracào sentirei. Lisboa, 1907. 8.° de 239 pag.

É urna colleccao de onze romancezinbos, a que o primeiro dà o titillo ao
livro. N5o o vi.
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THOMAS PIATO BRANBÀO. (V. Dice, tomo vii. pag.)

Numa scssao da segunda classe da Academia real das sciencias de Lisboa,

realizada em janeiro 1W8, o socio efleclivo sr. Conde de Sabugosa, tratando de

assumptos lilterarios, derlarou que filerà a acquisito do manuscripto de urna

segunda parte, ou tomo segundo, da col leccio das poesias do Pinta renasrido,

nao publicadas.

A segunda classe, applaudindo a communicacAo, foi de voto que se impri-

misse tal manuscripto, com o que se ennobrece e vae rebrilhar a memoria do
celebrado poeta do seculo xvm.

A proposito vem regislar que Bruno (José Pereira de Sampaio) no tomo 11

da sua interessante obra Portuenses illustre*, de pag. 254 a 259, dà minuziosa

informalo critico-biographica de Thomas Pinto Brandào.
Nao podia deixar de registar estes factos, que respeilam à liistoria lilteraria

de Porlugal.

* THOMAS RAMOS HA FON8ECA, medico pela Facutdade de medi-
cina do Hio de Janeiro, cuja these defendeu em 1877, eie. — E.

60U) These. . . Rio de Janeiro, Dias da Silva Junior, 1877. 4.° de 80 pag.

Pontos: 1° Uremia; 2.° Caleulos uricos ; 3.° OperagOes reclamadas pelas

retencóes de urina; 4.° Papel dos rins no organisme humano.

i

THOMAS RODRIGUES PEREIRA, medico pela Faculdade de medicina

do Rio de Janeiro. Defendeu these em 3 de dezembro 1843 para receber o grau

de doutor, etc.— E.

601) Algumas consideraeves sobre a hygiene militar em campanha These,

etc. Rio de Janeiro, typ. Americana de 1. P. da Costa, 1845, 4.° de 6 folh.-

18 pag.

# TIBERIO LOPES DE ALMEIHA, medico pela Faculdade de medi-

cina da Bahia, perante a qual defendeu these em novembro 1870, para lue ser

conferido o grau de doutor, etc.— E.

602) These. . . Bahia, tvp. do -Diario-», 1870. 4.° de 2 folh.-26 pag. e

1 folli.

Pontos: 1.° Qual é o melhor tratamento da febre amarella; 2.° Diathesi;

3." Accidentes produ/.idos pelo raio; 4.° Pode-se considerar legitimo herdeiro o

fìllio de urna viuva nascido dez mezes depois da morte do mando?

* TIRURCIO ANTONIO HA PAIXAO, medico pela Faculdade de me-
dicina do Rio de Janeiro, sustentando these em 17 de dezembro 1881, eie.— E.

603) These. . . Rio de Janeiro, typ. de J. D. de Oliveira, 1881. 4.« de 2 folli.-

46 pag. e mais 1 folh.

Pontos: 1.° Chyluria; 2.° Hygrometria ; 3.° Leis geraes do mecanismo do
parto ;

4.° Dos casamentos em relacio a hygiene.

# TIBURTINO MOREIRA PRATAS, medico pela Faculdade de medi-

cina da Bahia, onde defendeu these em 11 de dezembro 1846 para lhe ser con-

ferido o grau de doutor, eie. — E.

604) Identtdade da esperie humana. These. etc. Bahia, typ. Guaycuru, de Do-
mingos Guedes Cabrai, 1846. 4.° de 4 folh.-38 pag. e mais 1 folh.

*

605) TIROCINIO LITTERARIO, periodico quinzenal. Nova Goa, na
imp. Nacional, 1862. Fol.— Appareceu em janeiro de 1862 e acabou em feve-

reiro de 1864. Era de redaccao de diverso», sendo o principal redactor Joaqvim
Mourào Garcez Palha, de que fiz mencSo neste Dice., tomo mi, pag. 396.
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* TITO ADMÀO UKBELLO, medico pela Faculdade de medicina da

Bahia, etc— E.

606) Diseripfào (sic) succinta ou breve kutoria da febre amareila, que Um
reinado epidemicamente na Bahia t deade o seu apparecimento em 1819; e reia-

eJo dos uoentes tratados no hospital do Mont-Serrai desde 1853 até o anno cor-

reli e de 1839, etc. Bahia, typ. de Antonio 0. de Franca Guerra, 1859. l.m de 3

fo
t
-81 pag.

0

* TITO RODRIGUE8 VAZ, medico pela Faculdade de medicina da Ba-

hia, perante a qual defendeu these para o doutoramento em novenaoro 1873,

etc— E.

607) We$e. . . etc, Bahia, typ. imp. Economica, 1874. 4.° de 58 pig.

Pontos : Tuberculosc miliar aguda. Qual o melhor tratamento d.i angina di-

nhlerica ? Queimaduras. Pode-se em geral ou excepcionalmente affirmar que

nouve estupro ?

* TITO DE SÀ MACEDO CARVALHO, medico pela Faculdade de

medicina do Rio de Janeiro. Defenieu tbese em 1880, eie— E.

008) These. . . Rio de Janeiro, typ. Academica, 1880. 4.° de 44 pag.

Pontos : 1.° Dos alcoolieos; sua accao physiologica e therapeutica ; 2.* Dai

quinas; 3.° Das indicacóes e contra-indicaróes da lithotricia e da Ulna; 4*

Phthysica pulmonar.

* TORQUATO 8A PINTO DE MAGALIIÀES, medico pela Faculdade
de medicina do Rio de Janeiro. Defendeu these em 1883, etc.— E.

609) These. . . Rio de Janeiro, typ. Academica, 1880. 4.° de 70 pag.

Pontos: 1." Das indicacóes e contra indicacóes do brometo de potassio no

tratamento das molestias dos centros nervosos; 2.° Das quinas; 3.° Indicarle*

?

e conlra-indicacóes da lalha e da lithotricia; 4° Dos casamentos sob o" ponto df

vista hygienico.

TRIDUO. — Veja-se, àcerca do solerane triduo com que a Universidade d^

(timbra celebrou, na sua real espella, a «restauralo da monarchia indipendente

em 1823», neste Dice., os nomes de fr. Antonio José da Uocha, fr. José da Sacra-

Familia e fr. Manuel do Espirito Santo, que prégaram nesses dias e os seus ser-

móes foram impressos, nao sendo hoje vulgares. Ficaram regi s tatios nos coinpe-

tentes logares.

Veja-se o mais que a este respeito lìcou mencionado a pag. 211 do tomo
Vili.

* TRISTÀO ARTHUR DE CAMPOS PIO, medico pela Faculdade de

medicina do Rio de Janeiro, perante a qual defendeu these em 24 de abril 1856.

etc. — E.

CIO) These. . . Rio de Janeiro, typ. de Nicolau Lobo ViannaAc Filhos, 1856-

4.° de 4 folh.-20 pag. e mais 1 folli."

Pontos : 1.» Da elephantiasis dos arabes, suis causas e tratamento; 3 ° Dia-

gnostico da prenhez composta ; 4 • Das alavancas e de seu emprego na economia
humana.

* TRISTÀO CANDIDO .HAYEK, medico pela Faculdade de medicina

do Rio de Janeiro, perante a qual sustentou these em 14 de marco 1899, etc

E.

611) Considerale* sabre as febres intermittente*, parlicularmente sohre a in-

termittente benigna. These... Rio de Janeiro, tvp. do P. Brito, 1839 4.° d«>

1 7 pag.
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MONOGRAPHIAS. REFERENGIAS

ESTUDOS DE TERRAS, MONUMENTO^, InSTITUtfS

E

COUSAS XOTAVE1S DE POKTCGAL

Serie III

Acadoraicos ApplicndoM.— V. Relacam do certame poetico

eucaristico que celebi-àrao os Academicos Applicados no convento de Nossa Se-

nhora da Graca. Lisboa. 4.° de 13 pag.

Ha um exeroplar na bibliotlieca nacional de Lisboa, nas collecc^es ile mis-

cellanea*, n.° 15: 1/3.

Aclima^no nas noraas oolouifiisi (Principaes questóes a

esludar sobre a) por Manoel Ferreira Ribeiro. Lisboa, typ. das «Colonna portu*

guezas», 1890. S*.

Aooros.— V. no litro ReveUacHes da minha vida por Simito José da

Luz Soriano, de pag. 34o a 371. Porto, 1891. 8 ° grande.

Acoro». — V. Archipelugo.

Aoorcs (Os) e a industria piscatoria, por Gabriel d'Almeida. Nova
wlirao. Ponta Delgada, S Miguel, typ Popular. 1893. 8.°.

Acores (Rupport sur l'établissement projeté du tervice météoroiogique in-

terna tional de») par F. A. Cliaves, eie. Imprimerie de Monaco, 1900. 4.° de 57
pag. com mappa» e estampas.

Acoro» (Reconìacóes dos). Por Jutio Maximo Pereira, Lisboa, imp.

Nacional, 1893. 8.*

Acdres.-V. Hha de S Jorge.

Acoro* © Madeira ( Remtniscencias dos).— V. Historia das ìlhut

por Maximiliano de Azevedo. Lisboa. 1899. 8.°

Afrlon. — V. Maiagào. Padròes.



aro AL

Africa occldcntul. — AlLom photofraphieo e descriplivo por

J. A. da Cunha Moraes, coro introduccào por Luciano Cordeiro. Editor David
Corazzi. Lisboa, 1885. Fol. alongado.

Africa orientai. Caminho de ferro da Beira a Manica. ExeursSe*
e estudos eflVctuados cm 1891, sob a direccio do eapitio de engenharia J. Renato
Baptista. Lisboa, na Irnp. Nacional, 1892. 8.° maximo, com estampai.

Africa portu^ueza (0 futuro da). Compilalo de estudos sobre

a directriz da linba ferrea do Bihé, por J. Ferreira Goncatves. Lisboa, tvp. Mi-

nerva Central, 1889. 8.»

Africa portufrueza (Plantas uteis daj, pelo Conde de Ficalbo.

Lisboa, irnp. Nacional, 1884. 8.»

Africa Hetentrional. Bispados de Geuta, Tanger, Safim e Mar
rocos. (Historia ecclesiastica ultramarina), pelo visconde de Paiva Manso. Lisboa,
1872. 8.»

Agline miuerneg V. Caldus de Molalo, Calila* da Rainha.

Annoda (Municipio de) por Jo5o Marques Gomes.— V. na Bistoria

do municipalismo em Portugal, voi. i, fase. 8.

AJuda.-V. 5. Jouo baptista.

Albergane don invalido* do tratialho.—No Relatorio

da$ direccoes, anno de 1904-1905. Lisboa, 1906. Fol. Vem a pag. 28 a 30.

Alcacova» (Breve» memorìas da villa das). Evora, Minerva Ebo-
rensc de Joaquim José Baptista, 1890. 4.°

Alcotmcn.— Ao que ficou mencionado no Dia., tomo x\ ir. a pag
347, accre*cenle-se :

Alcolica de oiitro tempo, por Manuel Vieira Natividade. Alcobaca, mdcdvi.
8.° gr. Com est.— Anda adjunta ao Relatorio da exposicào alcobacense realizada

de J a 13 de maio de 11*06. (De pag. 45 a 66.)

Grutas de Alcobaca, por Manuel Vieira Natividade. Porto, irnp. Moderna.
1901. 8.° gr. de 69 pag., com est. lith. segundo os desenhos do auctor.

0 livro 0 mosteiro de Alcobaca tein o sub titulo Nota* historicas. Està ex-

hausto. 0 auctor trabalha na redaccAo de outro, muito ampliado e com grande
numero de estampas, do qual ià vi na propria casa do sr. Natividade, onde o
esclarecido archeologo possue abundante bibliotheca e rico museu de preciosida*

des arclieolopicas, grande poroso do originai autographo (1907).

Aloobaea.-V. no Panorama, voi. iv, 1840, pag. Ì13.

Aloochcte (O concelho de). Urna questuo de actualidade, etc. Som
designalo de data, nem do locai e typographia. (Tem urna referencia ao anno
1897). 8>

Aldela Nova do Cabo. — V. Tre» aldeias.

Alemtejo (O) historico, religioso, civil e industriai no dislricto de
Evora. Portel, Redondo, Reguengos e Vianna. Por A. F. Barata. Evora, typ. Ebo-
rense, de Francisco da C. Bravo, 1893. 8.*
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Alomtejo. — V. Memoria* sobre a apicultura e populncao, por An-
tonio Henriques da Silveira; e sobre a cultura das axinheiras, sobreiros e car-

valhos, por Joaquitn Pedro Kragoso de Sequeira, nos tomos i e n das Memoria*
economica* da Academia real das sciencias de Lisboa.

Algrarve. — V. A pesca do otitm, por D. Carlos de Braganca (S. M.
El Bei o Sr. D. Carlos I). Lisboa. 1890. 4.° gr. com estampas.

Alflrnrvo (Familiiis nohres do), pelo Visconde de Sancbes de Baena.
Lisboa, A Liberal, ollìcina typogiaphica, 1900. 8.° gr. de 486 pagina».

Algarve (Projecto da legenda symbolica para a elaboracelo e inlerpre-

tacào da carta de archeologia historica do). Por Sebastiào Philippe Marlin» Ks-
lacio da Veiga. Lisboa, typ. da Academia real das sciencias, 1885, 8.»

A.1 jyni"ve (O) $ob o aspecto agricola.— V. na revista 0 Algarve, n.° i

de outubro, 1902, o artigo nssim intitulado a pag. 7, que tem o sub-titulo Solo,

clima e flora, assignado por Bivar Weinhollz. Continuava para os numero»
subsequentes.

AJJustrel (A tabella de bronze de) lida, deduzida e commentada ero

4870. Memoria apresentada a Academia Beai das Sciencias de Lisboa por S. P.

M. Eslacio da Veiga, etc. Lisboa, lyp. da Academia, 4880. 4.° coni estampas
desdebraveis.

Amni'uute* aonde unicamente se encontram as espanlosas ruinas de
seus bellos, nobres e antigos edilicios. . . quasi que vae a desapparecer à face da
terra. . . Lisboa, imp. Begia, 1809. 4°

Ambi'1%. — V. Molembc.

Aiiileii'ct (Agu.is thermaes da). — V. Belatorio medico da epoca bai*

near de 1898. por Antonio Couceiro Martins.

^Vmlel l'ii— V. A juttira da pretensilo da freguezia de Amieira e o ex-

tincto concelho de Gaviào. Lisboa, 1897. 8.°

Au^oln. — V. Documento relatifs a l'iulervention du pouverneur géne-

ral d'Angola pour metlre un terme aux contlits dans le Zaire et dans la còte du
Nord. Lisbonne, imp. Nalionale. 1884. 8 ° gr. de 9 pag

Aiir-oIu (Provincia de). Exposicao aos eleitores do primeiro cir-

culo eleitoral. Por Antonio José de Sei\as. Lisboa, typ. Universal, 1802. 8 •

Aiigroln. (Plan'alto ao sul de). Missoes portugucsas. Caconda. Catoco,

Bine e Bailundo. Communicarao feita à Sociedade de (ieographia de Lisboa eru

sessao de 22 de dezembro ile 1890 pelo padre Erneslo Lecomte. Lisboa. Imp.
Nacional, 1897. 8.»

Angolu.-V. .4 quesito da borraclia em Angola. Documentos officiaes.

Lisboa, 1897. 8 •

Anjfrn do Ilerolsmo, por Felix José da Costa—É urna especie

de guia do viajanle na ilha Terceira.

Antos. — V. Dolmens.

TOMO XIX (Supfl.) ti
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A.relioil*os no paco.— V. Origem da guarda rea! dos alabar-
de*™, etc. Pelo Abbade A. D. de Castro e Sousa, Lisboa, 1849. 8.»

Archipelng^os da Madeira, A^ores, Cabo
Verde e Canarias (Breves noticias sobre os). Conferencias feitas na
Associalo dos engenheiros civis porluguezes por Adolpho Loureiro. Lisboa,
1898. 8.»

ArnoiEa de PampelUlo (0 monumento de), iogar do desern-
barque do exercito libertador em 8 de julho de 1832. Porto, 1840. 8 °

Aronca (Historia da fundacao e dedicalo do mosteiro de S. Pedro e

S Paulo de) e da santa vida de seus primeiros fundadores, etc. Por Fr. Bernardo
de Brito.

V. nas Memorias para a vida da Beata Mafalda, etc, por Fr. Fortunato de

S. Boaventura. Coimbra, 1814, de pag. 213 a 234.

Arouea. — V. Lamego Iriumphante e Avouca exaltada. Nota refafuo do
culto e veneracào da Venet avel fiainha D. Mafalda, etc. 4 ° de 7 pag. — Nào lem
indicalo typographica. No fun a data de Lnmego a 6 de novembre de 1754 e a
assignatura de José Alberto da Cunha e Silva.

Arrat>ida (Senhora da). — V. a Relacào abreviada em que mostra a
antiguidade da Senhora da Arrabida, quem a mandou esculnir, etc. o principio

do cirio denominado dos saloios, etc. Lisboa, 1791. 8.° de lo pag.

Ha um exeraplar nas ìniscellaneas da biblioteca nacional, n.° 14:946 pr.

A i*i*iiyolios (Memorias da villa de), por Cunha Hivara.— V. no Pa-
norama, voi. x, 2.° da terceira serie, 1853, pag. 122 e seguintes.

Arseual da marinha (As agnas sulfureas de) de Lisboa. — V.
Algumas mformaeSn sobre. . . por Agostinho Vicente Lourenco. Lisboa, 1889. 8.°

Arte» industrlaes e Industria» portnifueaas.
Industrias textis congeneres. Por Sousa Viterbo. Lisboa, 1904. 8.»

Asylo r>. Pedro "V em Loandn. Memoria historica da
existencia deste instituto de cariciade desde a sua inaugurarlo em 29 de iunbo de
1854, etc. Por Hermenegildo Augusto Pereira Rodrigues. Lisboa, 1893. 8.°

Asylo de N. Sr. a da Conoelcao para raparigas abando-
nadas (sua fundacao em Lisboa). Lisboa, 1800. 4.°

Asylo VLeiense de infancia desvalida. Sua fundacSo, progresso e
outras noticias, por Maxiiniano AragSo. Vizeu, 1893. 8.°

Aveiro, berco da liberdade. — V. o livro de Marques Gomes com as
notas biographicas do coronel Jeronyino de Moraes Sarmento. Porto, imp. por-
tuguesa, 1900. 8.»

Ayelro. — V. Aveyro obsequioso, ou relacam metrica das festas que na
nobre villa de Aveyro fizeram seus moradores em applauso de ver restituito o
seu dominio ao mais legitimo herdeiro dos seus antigos Duques. Composta em
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verso foeroyco ou decasillabo, dedicada ao exeellentissimo senhor D. Gabriel de
Lancastre Ponce de Leain, oylavo Duque de Aveyro, eie. Por Joaquim Leocadio
de Faria. Lisboa Occidental, ua officina de Pedro Ferreira. Anno de 1732. 4 ° de
13 pag.

Avenida <ln H.il>ei*<lucle (Duas palavras acerca da) por Fran*
cisco Simòes Margiocbi. Lisboa, 1886. 8.-— Melhoramentos de Lisboa. Éngrande-
cimento da Avenida da Libtrdade. Por Miguel Carlos Correia Paes. (2 opusculos).

Lisboa, 1885-1886. 8.° com plantas desdobraveis, lithographadas.

àyò (A villa de).— V. no livro 0 poeta Garda (Lisboa, 1901), do
ar. Visconde de Sanches de Frias, de pag. 81 a 93, com urna eslampa.

Azeitfio (Villa de).— V. Ob>ervac6es sobre o mappa da povoacSo, eie,

or Thomas Antonio de Villa Nova Portinai ; e Extracto dai postura* da camara
e Azeitao, por Joaquim Pedro Gomes de Oliveira, no tomo m das Memoria»

economica» da Academia real das sciencias de Lisboa.

Bailundo.— V. Angola,

Banhos do Lago.-V. Luto.

Baroellos ( Noticia geral da villa de), pelo professor Pereira Caldas.

—

V. a reproduc^ao da Retacùo hittorica do que fizeram os moradores de Barcellos

desde o dia em que na villa acclamaram l). Joao IV, etc. Braga, 1871. 8.° de
31-x pag.

Batalha (0 mosteiro da)— V. no Panorama, voi. iv, 1840, pag. 9,

23 e 27.

Batalha (Resumo da fundacao do Real Mosteiro da) e dos tumulos
reaes e particulares que ali existem. Lisboa, typ. Portugueza, 1867. 8.° — Tem
varia s edicóes.

Batalha (V. Jornal encydopedico n.a 1 de novembro 1830, pag. 1 a 4,

com urna gravura de pagina fora ào texto.

Beira Alta (Estudo sobre o caminho de ferro da) feito pela •Cor-
respondencia geral portugueza*, e dislribuido, etc. Lisboa, 1878. 8.° peq.

Beira a Manica.— V. Africa orientai.

Beja (Dissertarlo do sr. Goncalo Xavier de Alcacova sobre a questuo se

a cidade de) foi a que anligamente se chamou a Pax Julia dos Romanos ou a
cidade de Badajoz. 1759. 4.»

Beloni.— V. no Panorama, voi. iv, pag. 73.

Benavente.— V. 0 aldegallense n.°» 114 e 115, de 14 e 21 de no-
vembro 1897, folhetim por Mendes Pinheiro.
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Bcngnella no Bilie (Cambino de ferro de), por Eduardo Bragaj
Lisboa, tjp. Mallos Moreira, 1889. H.°

Bilie. — V. Africa porluguc2a.

Bilie.— V. Angola.

Binpos (Os) de Macau (Relatao dos), por Gabriel Fernandes
Lisboa. 1886. 8*

Doni «Testile (Casa professa e igreja do), onde se veneia o corpo do

glorioso apostolo das Indias S. Francisco Xavier. Memoria bistorico-descnptiva.

Por Vinato A. H. de Albuquerque. Nova Goa, imp. Maciullai, 1890. 8.°

Boni Successo (De*cripcào do convento do) eni Pedroucos, por

Francisco Simóes Natòlia. LisLoa. 1900. 8° gr.

Bracai.— V. Minas.

Braga.— V. Apontanitntos geraes sobre os mais notar eit olyectos que

podem attrahir as attencòes de SS. MM. FF. m sua viagem pelo districto de Braga
em 1852. Por Pereira Caldas. Braga. 1831 Oblongo.

Braga (Concilio de).— V. Dissertarlo exegetica -crìtica, em que se prova

sei' fabuloso o supposto primeiro concilio de Braga, citado por fr. Bernardo de

Brito. Por Manuel Pereira da Silva Leal. Lisboa, 1723. Fol.

Para os (pie desejarem esttular esle ponto apontarei as seguinles obras, que
expóem a controversia havida por causa das noticias inexactas, ou infundadas
nue se encontram na Monarchia lusitana e na Chronicade Cister. do uiesmo fr.

Bernardo de Brito, onde se nos deparam treclios de linguagem tao esmer^da e

correda que passam por classico*. Assitn indicarci :

1. IHssertaciio critica e ajxttnaetica da authenticidade. do primeiro concilio

bracharense. celebrado em 411, vindicada contra os càos esforcos que para provar
a sua supposiaìo

fi
zeroin Gaspar listalo, o P. M. Macedo, o dr. Manuel Pereira

da Silva Leal, e ultimamente uni sabio moderno. Auctor, Lusitano Pbilopatrio.

Lisboa, na Regia offi. lyp. 1773. 4.°

2. Dissertarùo àcerca da falsidade dn concilic bradiarense, pelo padre Antonio
Pereira de Figueiredo.— Ainda nao pode aflirmar-se se esla obra chegou a ser

impressa. Em todo o caso sabia-se quo era bom o desejo do padre Pereira de

Figueiredo de destruir com elevalo as pias fraudes e patranbas de que se ser-

viu o fra.! • Bernardo de Brilo nas suas obras e nas dos que pretendiam defen-

d«Mo. Enlre os mss. que ficaram do doutissimo padre Pereira de Figueiredo

talvez se enconlre a que registo.

Braga.— V. Forma e verdndeiro traslado dos privilegios concedidos

aos cidatlàos & moradores da cidade de Braga. Heimpressao imitativa, conforme
a edicao unica de 1633. Porto, 1878. 4.°

Tem ampia introducalo pelo professor bracarense Pereira Caldas.

Braga (Os torneios em).— V. no Panorama, voi. iv, 1840, pag. 35

e 46.

Braga.— V. Nocòes historicas e aiticas àcerca dos ohjectos ontigos e

apreciaveix da Sé primacial de Braga na exposicào de archeologia no palacio de

crystal portuense, pelo roinmendador B. J. Senaa Freitas. Braga, 1867. S.°
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Britfra (Serie chronologica dos prelados conhecidos da igreja de) desde

a fundacilo da mesma igreja até o presente bmpo. Precedida de urna breve no-

(icia de Bra^a antiga, e seguida de um catalogo dos bispos tilulares, coadjutores

do arcebispo. Coimbra, imp. da l'niversidade. 1830. (8.° S. 1. n. d.)

0 auclor desta obra é o padre José Correia.

Bi*ji«ya a Astorffa (Kstudo da estrada militar romana de). Por

José Henriques Pinheiro. Porto, imp. Civilisacao, 1896. 8.°

Bruiti e Guimaràes. — V. Archeologia eh rista. Descripcào fos-

forica de lodas as igrejas, capellas, oratorio*, etc, de Braga e GuimarAes. Por
Albano Bellino. Com estampas.

Bruffanca (A casa de). Memoria historica (Por) D. Thomas Maria
de Almeida Manuel de Vilhena. Lisboa, 1886. 8."

• Bratsil. A populacào. territorio e representaeflo nacional do Brasil

comparada coni os diversas paizes do mundo, por J. P. Favilla Nunes. (É publi-

cacio officiai.) Rio de Janeiro, 1889. 8.° gr.

Bramii (Roteiro das costas do), pelo senador José Saturnino da Costa

Pereira. Rio de Janeiro. 1848. 8.°

BnssAoo (Guia historico do viajanle no). Com estampas e imi mappa.
Por Augusto Mende* Simóes de Castro, etc. Coimbra. 1897. 8.° 3.* ed. B.

C
Onl>ooeirti» (le Basto (DescripcSo abreviada do concelho de),

principalmente da freguezia de S. Miguel de Refoyos, sua capital. Por um cabe-

ceirense. Lisboa, typ. editora de Mattos Moreiri òt C.\ 1876. 8 °

Na bibliotheca nacional de Lisboa existe um exemplar.

Cut>iiidtt. — V. Molembo.

Cutm «la Bou Esperaii^n.- V. Panorama, voi. i, 1887,
pag. 281.

Cnl>o Vordo.— V. Archipelagos.

Cubo Verde (Diocose de). Apontamentos para a historia da admi-
nistrac^o da diocese e da organizaeào do seminario lyceu, acompaphados de

photographias e mappas cstalisticos. pelo d»i3o Francisco Ferreira da Silva, etc.

Lisboa, typ. Minerva centrai, 14, largo do Pelourinbo, 1899. 8." de 216 pag. 6

photographias.

Cfil>o Verde.— V. Memorias doc academicos Domingos Vandelli e

Joao da Silva Feijó, nos tomos iv e v das Memorias economicas da Academia
real das «cieucias de Lisboa.

Cubo Verde, S. Thomé, Guiné e Angiola. (Estatis-

tica do commercio e navegacao de), com referencia aos annos 1901 a 1903. Lis-

boa. 1907.

Publicarao do ministerio da marinila.
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Cat>o Verde (Roteiro do arcipelago). Por C. J. de Senna Barcellos.

Lisboa, 189*. 8.* Gom mappas desdobraveis.

Coconda.— V. Angola.

Cadavnl (0 municipio do). — Serie de documento* mandados publi-
car pela camara municipal do inesmo concelho eoi 1856. Lisboa, typ. Lisbonense
de Aguiar Vianna. 8 Q eie l-ni-33 pag. Com um mappa topographico dos conce-
lhos do Cadaval e Obidos.

Caldas da Rainha (Estabelecimento tbermal das).— V. Allu-
ma* palavras a proposilo do mappa estatistico dos doentes que ftseram uso das
aguas. . . (Por) José Filippa de Andrada Rebcllo, !.• medico do hospital, eie.

Alcobaca, 1890. 8 °. Com um mappa desdobravel.

Calda* da Ratnha.— V. Hospital.

Caidas do Moledo (0 estabelecimento balnear e hydrotherapico
das) por Antonio José da Costa Florido. Porto, 1899. 8.° Com 5 estampas.

Oalharlx da Arrabida.— V. Pedrat lithogrophìcas.

f:

Campo BCaior. —V. Noticia do lastimoso estrago que na madrn-
ada do dia 16 de setembro deste presente anno de 1732 nadeceu a villa de
ìampo Maior, causado pelo incendio com que um raio, cainao no annazem da
polvora. arruinou as torres do castello e com ellaj as casas da villa, escripta por
Antonio Dias da Silva e Figueiredo, eie. (Lisboa Orientai, na offi. Augustiniana.

Anno mdccxxxm.) 4.° de 12 pag.

Na mesma occasiào foram publicados mais alguns opusculos. Dots, era ver-

so, vi eu ja nas colleccdes da biDiiotheca nacional, um por Fernando Antonio da
Rosa, e outro de auctor anonymo.

Canarlaa. — V. Arcbipelagos.

Capella real (Breve noticia dos privilegios da) e das honrarias que
teem os ecclesiasticos quo a ella pertencem, por um alfarrabista. Porto, typ. Occi-

dental, 1891. 8/>

Caria do Laniero. — V. Urna inscripcuo da Caria de Lamego,
por Pereira Caldas. braga, 1883. 8.° peq.

Carvalhal.-Y. Mina*.

Carvnlhnl do Aljat>arrota.— V. Portuga l.

Castello do Vide.—V. Pedi-o V.

Cntooo. — V. Angola.

Codofolta (S. Martinao de).— V. Apontantenlos sobre a

natureza das bases e rendimentos da santa egreja da insigne colìegiada de S. Mar-
tinho de Cedofeila, por D. Francisco de Porlugal Correia de Lacerda, etc. Porto,

18o8. 8."
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Celorioo da Belra (Compendio historico da villa de), eie. Pelo

padre Luis Duarte Villela da Silva. Lisboa, offi. de Simào Thaddeo Ferreira,

1809. 4.»

Cernitorio romano. — V. Torna.

Chamusoa (DescripcAo da). Parte primeira. Por Francisco José de
Andrade. Lisboa, offic. de Manescal da Costa, 1759. 4.°

Ctiaajsamlra (Relatorio de urna viagem às terras do) por Joaquim
Carlos Paiva de And rada, capitao de arlilliaria. Lisboa, imp. Nacional, 1886, 8."

gr. de 31 pag.

Chellaa (Monumentos archeologicos de). Apontamentos para o cata-

logo descrittivo dos existentes no Museu do Carmo. Colligidos pelo socio effe-

dixo José Joaquim da Aseensao Valdez. Lisboa, 4898. 8." de pag

Cheli a»*.— V. Irraca Machado. dona de Chellas. por Pedro de Aze-
vedo, no Arthwo historico, tomo m, pag. 1 a 33.

Cintra (Investigalo ao castello siluado na serra do). Pelo Abbade A.
D. de Castro e Sousa. Lisboa, typ. de A. J. C. da Cruz, 1848. 8."

Clatra— V. Mafra.

Cintra.— V. Pena.

Citanta eie Brltelroe. — V. Inscrippio luto-romana.

Citaaia (Observaróes à) de doulor Emilio Hubner. Porto, typ. de

Antonio José da Silva Teixeira, 1879. 8.*

Coolhosa de Macleirn do Cambra, pelo sr. Avres
Martin*. 1903.

Cofala (Relacion de la fortaleza de), y de la grande importancia della,

y aduertencia del descuido, y desamparo en qùe està ha muchos aiìos, que vive

viniendo a ella del naufragio de la Naue San luan en el ano de 1623. Fol. de

Nào tem indicarlo da typographia, nem do locai. No exemplar da biblio-

theca nacional tem no lini a assignatura, autographa, Francisco Las d'Almada.

Coimbra (Santa Cruz de). V. no Panorama, voi. iv, 1840, pag. 401.

Colail>ra. — V. Porivgal. Catalogo, etc.

Coimbra.— V. Lrtras apostolica3 em forma de breve que expediu o
S. P Bcnedicto xiv para confirmarSo dos estatutos do seminario episcopal da
cidade de Coimbra. etc. Roma. 1748. 4.°

Coimbra.— V. RefUxOet juridicat oflerecidas pela camara municinal

de Coimbra na causa que bouve contra o digno par do reino Miguel Osorio Ca-

brai de Castro, por causa da servidJo de pe pela «quinta das Lagrimas», une o

roesmo proprietario queria impedir e vedar. Coimnra, imp. da Universidade.

1867. 8.° de 35 pag.
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CfìimbrQ.— V. Hoteiro Mutirado do viajante ero Coimbra. Edifio da

hp. Auxiliar do escriplorio de A. C. da Silva. 1901. 8.° de 13(i pag., corn gra-

vuras.

Coimbrn. (0 Ibesouro da Sé, a Sé Veiha, antiguidades, etc.)— V os

arligos de Teixeira de Carvalho uà Gazela ilhistrada, revista semanai <le vulga-

rizariìo scientifica, artistica e litleratia. Coimbra, 1901.

Coimbra (As Therezinhas de).— V. no livro A$ ultimas frena*, de

Lino de Assump;Ao. l'orto, 1891. 8.°

Coimbra (0 brasAo de). Resenba do que escreverarn e disse ram àcerra

delle alguns auclores dislinctos, oolligida e annotada por Augusto Mende» Si-

móes de Castro. Coimbra, imp. da Universidade, 1892. 8.»

Coimbra (0 seminario episcopal de). (Nolicia hislorica e descriptiva»

Coimbra, imp. da Universidade, 18/7. 11°

C'oiinbrii.— V. deerca da reforma da universidade e sua independen-

eia, em benelicio do ensino, a Oiacào de sapiencia pelo doutor José Sobra/ Cid,

professor da faeuldade de medicina. Lisboa. 1908. 8."

Collegio (Real) Militai*, na Luz. — V. a noticia historicano

Conimbncense, n 0 ò:592, do 54.° anno, de 22 de junho 1901.

Col log:lo militai- (Memoria hislorica e descriptiva do Real), por

Fernando Maya, major de cavallaria, lente da Escola do exercito e professor

proxisorio do'mesmo collegio. Lisboa, imp. Nacional, 1903. 8.° de 134 pag. Com
duas plantas d<;sdobraveis e 18 estampas phototvpias.

Colonins (Rehabilitac.lo das). Apontamentos geraes Por FreiUs e

Costa Lisboa, 1892. 8.»

Colonia» (^s) portu^uezaN no seculo XX. 1811

a 1890. Por Pinheiro Cbagas. Lisboa, 1890 8.u

Colonia» portnffuoseii». — V. o livro Urna opiniùo baseadam
factos na hìstoria e na pratica sobre as colonia» portwjuezas, por Antonio José de

Seixas. Lisboa, »889. 8 ° (Seguida da biograpbia do auctor.)

Colonie» (Les) portu^nises, par M. le professeur José

Julio Uodrigucs. Anvers. imp. Veuve de Hacker. 1N88. 8."

Colonioh poi'tiiifalme». Court exposé de leur situatimi actuel.

Lisbonne, imp. Nationale, 1878. 8.° de 236-1 pag.

É obra de Miguel Eduardo Lobo de Bulhùes, que assignou o prologo so com

as iniciaes L. B., de que usava em varias composiróes e arligos, em francez e

portuguez.

Contro (Le queslion porlugaise du), par devant le droit public de l'Eu-

rope par le dr. J. B. Mailens Ferrào, etc. Lisbonne, imp. Nationale. 1884. 8.°

26 pag.

Consto (Descob rimento do reino do), pelos portuguezes no seculo xv.

eie.) Por José Joaquim Lopes de Lima. Lisboa, 1845.

I
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Concretarmite& (Epitome historico sobre a origem e nctiialiilarie

dos irmàos) de Nossa Senhora das Saudades e S. l'i lippe Nery qui* ?».• detlicam

ao exercicio da candide no hospital real de S. José... Por uni congregante.

Lisboa, typ. de Candido Jose EstevSo da Gloria, 18tì3. 8°

Conservatorio reni «le LÌNhon. — V. a Memoria histo-

rica sobre a fundarao do hospicio da invocarlo de Nossa Senhora da Divina
Providencia, o qual pertenceu aos clerigos regnlares tltealinos, actualmente no
Conservatorio real de Lisboa. Lisboa, typ. da (littoria da Hespanha, 18i6. 8."

Convento <loa 3fnrianoN, em Lisboa.— V. Convenlode Nossa
Senhora dos Keniedios dos frades carmelitas descalros, Marianos, etc. Li>boa,

1872. 8.°— Foi auclor Francisco Adolpbo de Varnhagen de collaborarlo coni

Guilherme Dagge.

Convento «le S. Frnncleoo tln Clcla<le <IMai;3o do
notavel incendio e lastimoso eslrago. que liouve no) em quinta-taira .'{Ode no-

vembre de 1711, Composto pelo P. M. da S. P. eie. Lisboa, na off. Alvarense,

anno mw.cxxxxi. 4 ° de 12 rag.

Foi seu auctor o padre Marcellino da Silva Pimentel.

Correlo >Iór (Quinta do).— V. De Bomfxm à quinta do Correlo Mor,
por Gabriel Pereira. Lisboa, 190o. 8 °

Correlo» portuguexoN.— V. Memoria liistorica relativa aos

correios portugnezes desde o tempo de l>. Maniel até nossos dias, no relatorio

postai de 1877-1878 e relatorio do director gerai dos correios de 1889.

Corte <!e Portiifrnl (Sua antica grandeza). — V. Panorama,
voi. li, 1838, pag. 320.

Corte.— V. Portugal.

CorteN portugiie/iiH (Suas aflribuiróes).—

Y

r
. Panorama,

voi. i, 1837, pag. 22.

Covilhì*. (Noticia do espantoso incendio, coni explosao e victimas,

occorrido na madrugada de 14 de junho 1907).— V. o Helatorio do conimau-
dante dos bombeiros voluntarios da Covilhtf, José Maria de Campos Mello, diri-

gido a aucloridade administrativa superior do concelho. Coimbra, 1907. 8.° Com
estampas.

Cubando (Expedirào ao). 1889. Helatorio do capitao Arthur de Paiva»

Lisboa, imp. Nacional, 1890. 8 °

Ciirtorim (A aldeia). Memoria historica. Por L. Peres da Costa. Pas-

tora, typ. Hangel, 1902. 8 -

Cueos (Kstabelecimento dos).— V. Torre» Vnlras.

Cueos (Thermas dos)--V. Helatorio de 1897 por instino Xavier da
Silva Freire, director medico do estabclecimento, etc. 1901. Torres Vedras. 8."

Com est.
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Curia (Sociedade das aguas de). Ureve nolicia esplicativa. Analyse das

aguas de) Relatorio dos medicos. Estatutos da Sociedade Coimbra, imo. Aca-
1901. 8.»

Dahomé. Colleccio de urna serie de arligos publicados no Commento
de Portegni, por A. D. Cortei da Silva Curado, eie. Lisboa, typ. do Commercio
de Portugal, 41, rua Ivens, 1887. 8.» gr. de 50 pag.

Dahomé.— V. S. Jouo fìaptàta de Ajudà.

Damào (Noticia* e documento» para a bistorta de), por Antonio Fran-

cisco Mouiz Junior. 1900-1904. 2 tomo».

Damào (Relatorio da nova diocese àe), pelo seu 1.° bispo D. Antonio

Pedro da Costa, arcebispo ad honorem de Cangranor. Bombaim, na typ. do

Portuguez britannico, 1892. 4.°

131reitos niniroHtBticos (As concessfles de) a empresas mer-

cantis para o ullrantar. Reprcsentacdes ao governo. Lisboa, tvp. do Commercio
de Portugal, 1891. 8-

Din, por Jeronymo Quadros. Nova Goa, 1899.

Din.— V. no supplemento do Bolettm officiai do governo gemi do Rttado

da India, de sabbado 2S de janeiro 189-1. assignado pelo goveruador, coronel

José Pedro Kucberabuck Villar, o relatorio do governo de Dio.

r>iu.— V. Relatorio sobre a administracao e servicos do governo do dis-

tricto de Diu, anno de 1900, pelo governador Jofio Hereulano Rodrigoes de

Moura. Nova Goa, imp. Nacional, 1901. 4.°

Dolmen^ oh antan dos arredores de Evora. Nolas dirìgidas ao

ex."10 sr. dr. Augusto Filippo Simoes. Por G (abriel). P (ereira). Evora, typ. de

Francisco da Cunlia Rravo, 1875. 4.•

Dolmen» on antas.— V. Monumenlos prehisloricos. Devrincno

de algunt dolmen* ou anta» de Portugal, por F. A. Pereira da Costa. Lisboa.

1883. 4.
tf com est.

Domiaicana» (/Vs) <le Corpus Clix-lsti. — V. no li-

vro As ultimai freiras, de Lino de Assumpeào. Porto, 1894. 8.°

Dovrò (O).— V. no Panorama, voi. ni, 1839, pag. 177.

Elvas. — V. nas pag. 5 e 6 da nà*o vulgar Helacam da vitoria qve al*

cancaram as armas do muyto alto e poderoso Bey t). Alfonso VI. em 14. de

Ianoiro de 1659, etc. Lisboa,' 1661.
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Elvus.— V. no Panorama, rol. m, 1839, |i»g. S17 e 137; voi. iv, pag.

25 6 38.

Ericelra (A villa da) por Gabriel Pereira. Lisboa, lyp. do Dia-

1903 8.»

Ermlda d*t Henhorii da Ornda (TMelfpneo).— Y.
o n.« 283, vi anno, do Jornal de Meìgaro, de il de maio 1899, por Figueiredo
Guerra, coro urna gravura desta erraida, cuja fundacào é anterior ao seculo xn.

Esoola acadomloa (em Lisboa).— Notieia da sua instituicfto

em 18i7. Lisboa, 1890. 8." gr. Coni estampa.

Escoia f? ( Extlno^ilo duci) noadomioas da Cos-
te, por Oliveira Guimarfes.— V. no opuscolo Crenra éb lettrat ja citado,

pag. 200.

Eccola medico cirnrfplea de L>i«*>on. (Bosuuejo bis*

lorico da), por Eduardo Augusto Motta. Lisboa, imp. de J. G. de Sousa Neves,
1878. 8 °

Eaplnheiro.— V. MosUiro de Nossa Senhora.

Evora (Através a cidade de) ou apontamentos sobre a cidade de Evora
e seus monumento», por Gaetano da Carnara Manuel. Evora, 1900. 8.°

Evora.— V. Loios.

Evora.— V. no Boletim da direccào geral da agrictdtura. Setimo anno.

N.° 3. Lisboa, imp. Nacional, 1899. 4.° Pag. 173 a 295.

Evora.— V. Documento* histuricos da cidade de Evorat por Gabriel

Pereira. Evora, 1885. Fol.

Evora.— V. Dolmen*.

Evora.— V. Sé.

Fabricn^fio e commercio do Masticar (Bases para
urna companhia de) em Mocambique Lisboa, imp. Moderna, 1889. 8 °

Faynl.— V. Horta.

Faynl e Pico (A industria piscatoria nas ilhas do) por José de
Serpa. Coimbra, imp. Academica, 1886 8 ° de xi-58 pag.

FidellNNimo (Titulo de) concedido ao rei D. Jo5o V e aos reis seus

successores. — V. Brere do Santissimo Padre Benedicto xiv, etc. Lisboa, oflìc. de
Francisco Luis Ameno, 1751, 4.°

Na colleccào de opusculos da bibliotheca nacional de Lisboa, secrfto i, se-

rie 1.', n.» 14:961.
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Idillio (Memoria sobre o grande) metallifero qae passa no nascente de

Albergaria-a Velila e Oliveira de Azeineis, por Carlos Hibeiro. Lisboa. 1860. 8.»

com pianta».

Frejeriiezin. (A.) «In Concei^ào Nova. — V. o livro A
egreja da Concetto Verna, por Filippe Ncry Faria e Silva, 2.* edicao, pag. 193

Fonte dnN nlmas (Nolicia da), siluada no termo da villa de San-

tarem. Por Luis Montez Matozo, prestiytero scalabitanense. 4.° de 4 pag. intuì-

meradas. No lini: Lisboa, na officina de Pedro Ferreira, etc Anno 1748.

Fortifica^oes «le LiMbon.— V. Lisboa.

Funohal. — V. Madeira.

Fundiciores <le nrtilliaria. — V. Portugal.

o
Gambo».— V. Motsamedes.

GounonriuM (As). Por Christovam Pinto. Nova Goa, 1880.8.»

(Quesito das comniunidades da India portuguesa).

Gaviao. — V. Amieira.

Gaya (Villa Nova de). — V. Dominicanas (Ai) de Corpus Christi

Gaya. — V. Villa nova.

Gaya (Descripeto lopograpbiea de Villa Nova de) e da solemnissima

feslividade que em accio ile gracas pela gloriosa restauralo de Porlugal se ce-

lebron na egreja inalriz da mesma villa no dia 1 1 de dezembro de 1808. 3. 1 edi-

cao Por Joao Antonio Monteiro e Azevedo. Lisboa, na imp. Mogia, anno de

1813. 8.o de 73 pag.

Goa (Hesumo da historia de). Pelo Padre M. J. Gabriel de Saldanha.

Bastoni, typ. Rangel, 1898. 8.»

Gnien. — V. Academkos Applicados.

Gniinnràcs. — V. Monumento a Pio IX.

Gnimnrne». — V. liraga.

Guimarnes (Aponlamentos para a liistoria de), pelo padre Ferreira

Caldas.

Gniiiiarne».-V. no Panorama, voi. iv, 1840, pag. 281 e 311.

Guimni-HCN e Santa Maria, pelo abbade de Tagilde.

Guinr (Relacào e descripcto da), na qual se Irata das varias nacóes de

negros que a povoam, dos seus coslumes, leis, ritos, ccrimonias. guerras, armJ5.
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trajos, da qualidade dos porlos e do commercio que nellas se faz, mie escreveu

o capiiao André Gonfalves d'Almeida, etc. Lisboa oceidental, na oflicina de Mi-
guel Kodrigues, m.do.c.xxxiii. 4.° de 4 innumeradas-62 pag.

Gnine (Um mez na), por Januario Correia de Almeida (depois Conde
de S. Januario). Lisboa, typ. Universal, 186i>. 8.°

Olitili portugnegn (Intcrpelacflo sobre os aconlecimenlos occor-

ridos na), realizada na camara dos dignos pares em srssào de 3 de agosto de
1868. Disfiirso proferido pelo digno par do remo Casal Ritteiro (José Maria do)

Lisboa, 1868. 8.»

Gnine portiignesa (Urna coininiss;1o de engnibaiia militar na)

por H. C. S. Barahona e Costa, capilao de engenbaria. Lisboa, typographia do
Commercio, 1901. 8.°

Onlii^ portnjriiesa (Viagcm a") por E. J. da Costa Oliveira,

officiai da armarla.— iNo lloletim da Sociedade de Geographia de Lisboa. 8.' serie,

n." U e 12, 1888-1889. 8.»

Ilorta (Notice sur le port-arlificiel de la Ville d»'), ile de Fayal, ardii-

i>el des A«;oies. S. Miguel, typ. Minerva Insulana, rua de Valverde, 39, 1877.
8." de 2 innumeradas-8 pag. còni urna pianta desdobrav. I.

Hospitnl real de todos o» santon fRelacSo verdadeira

e individuai do formidavel incendio que se ateou no), da cidade de Lisboa, em
10 de agosto deste anno de 1750. Lisboa, na officina de Manoel Soares, anno de

1750. 4.° de 8 pag. innumeradas.

I

liTi'^l» <lo Canno, em Lisboa.— V. Panorama, voi. 1,1837,

pag. 4.

Igi-eJa de Nobbii Senhora do Loreto.— V. Loreto.

Igrrejas (Ah) dos mouros (em Poitugal) por Martins Sar-

mento.— V. no opusculo (separala) Creata & leilras, 2.» sene, n.° H, da di-

recc5o do collegio Vimarancnse, director padre Antonio Hermano. Porto, 1893. 8.°

lina Gmcionn (Memoria estatistica e historica da), por Felix José

da Costa. Angra do Heroismo, na imp. de Joaquim José Soares, 1843. 8.°

lina (A) de Santa Maria, eie. Por Gabriel de Almeida.

S. Miguel (Arores), typ. Popular (sem data., mas é de 18.3). 4.°

lina Terceirn. — V. Vro Memoria, risita de suas majestades. . . à

ilha Terceira. Por Augusto Ribeiro. Lisboa, 1901.

Illia Terceirn (A). Titulos, brasóes, homenanem histoi'ieas, por

Augusto Ribeiro.— V. no Diario de Noticias n ° 12:776, de 29 de junlio de 1901.
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lina de Hanta Muria. (Una viagem a) por Mariano José Ma

chado (pbolograpbo). S. Miguel, typ. d* M. A. Tavares He^niie, 1870. 8.' de

55 pap. Coni duas photograpbias, sendo urna, ao qoc suppoobo, o reirato do

auclor.

Il tia eie Thomé com carta*. Por Alauda Negmìro*. Paris, Au
jrustin Challamel, editor. 1901. 8 ° gr. de 165 pag. e ciais 2 innumeradas com o

indica da* gravuras e a indieacao typographica.

Imprensa (A) no seoulo XVI. — V. Portugal. A m-
prensa, etc.

India.— V. A yien'ilidadé na India segundti o codigo do Manu, eie. Por

Candido de Figueiredo. Lisboa, 1892. 8*— Les commanotdét da villages à Goa,

par C. IL da Costa. Ibi. 1892 8.«

Arnbos os opusculos foram escriplo* para a 10.* sessio do congresso dos

orientalista*, que devia reunir-se em a nossa capital eia 1892, e fazem parte da

eolleccào de memoria* in.pressa* pela Sociedade de geographia de Lisboa.

Iudin. — V. Bom-Jesus. Inscriprórs e epitaphios.

Indi».— V. Curlorim.

India. — V. Orioni* do ehrùtianùmo na India, por Joao Baptista Aman-
do Gracias, na colleccao de publicaróes feitas por oecasià'o do congresso colo-

nia 1 neste Dice., tomo xvm, pag. 329.

India. — V. Belatorio don trabalhos execulados na capiiania dos porto

por Filippe Trajano Vieira da Roclia, t." tenente daarmada. Nova Goa, imp. Sa-

cional, 1901. 4.»

India.— V. Iiestauracào social e economica do Estado da India, por José

do Nascimento Pinheiro na col leccio de publicacóes feitas por occasiào do con-

• gresso colonial nacional, neste Dice, tomo xvm, pag. 329.

India portu|rneza,-V. Relatorio da reparticùo de agrimensm
relativo a epoca de 1899-1900. (2.° Relatorio da renarticào). Pelo director da

mesto» repartic£o José Mendes Ribeiro Norton de Matto», etc Nova Goa, imp.

Nacional, 1901. 4." de 134 papinas.

Indiano» e Afrioanos (Estudos), por Francisco de Assis Ge-

mente, juiz de diretto da comarca de Inharobane. Fol. com um preambulo do

dr. Candido de Figtieiredo. Lisboa, typ. Matlos Moreira, 1889. 8.°

India porluguesa (Memoria hislorico-economica sabre os correios da).

Por J. A. Ismael Gracias. Nova-Goa, imp. Nacional, 1889. 8.°

Industrie (IL.') minière au Pox*tujral. Renseignement

slatistique par M. Octave Guedes. Lisboa, 1878 8.*

InquUiono.-V. Portugal. Os regimentos, etc.

Inacripcuo luao-romana (Decifracelo plausivel duroa) ài

Citania de Briteiros. Pereira Caldas. Braga, 1902. 8.*
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Iu»oi*ip<?oes © epltaphios . . . Igreja de S. Lourenco de
Agacain. Convento de Nossa Senhora de Pilar em Goa-Velha. Por J. A. Ismael

Gracias. Nova-Goa, irap. Nacional, 1890. 8 °

Irmftslnhas dos pobres.— V. Ilistoria dai irmàsinhas dos

pobres extrahida da obra intitulada *0* serros de Deus», por Leon Aubineau.
YersSo portugueza. Porlo, 1885. 8 ° de 79 pag.— lem urna introduco do tra-

duclor, Conde de Samodàes, comprehendendo as priraeiras xii pag.

«Xoaime» (AWeia de). — V. Tres aldeias.

JornHli«mo (Subsidios para a histoiia do) nas provincias ultrnma-

rinas portuguesas pelo socio da Sociedade de geographia de Lisboa, Brito Ara-

nha. Lisboa, 1888. 8.»

Xa

Lepa de Palmeira (0 laboratorio maritimo de).— V. Annaesdé
sciencias naturaes, voi. m, abril, 1896. (Separata, in-8.# ).

Leca ciò Ballio (Mosteiro de), Memoria historica por Antonio do
Canno Veiho de Barbosa. Porto, 1862.

Leon do Balllo (Resenha historica do mosteiro de), por José Au-
gusto Carneiro. Porto, editor José Lopes da Silva, 1902.

Legislncào ultramarioa (Repertorio alphabetico e chrono-

logico ou indice remissivo da) desde a epoca das aescoberlas alé 1882 inclusive.

Por Joà*o José da Silva, juiz de direito da comarca de Macau. Macau, typ. do
Seminario de S. José, 1886. 4.°

T.eii-ia. — V. Estatistica do distrirto de Leiria, por D. Antonio da Costa.

Lisboa, 1855. Fol.

Lelrla.— V. no Panorama, voi. iv, 1810, pag. 353.

Lisboa (A estalua equestre em).— V. no Panorama, voi. iv, pag. 145

Lisboa (Aguas-livres em); sua antiguidade.— V. Panorama, voi. m,
1839, pag. 287.

Lisboa (A rua da Praia, a cidade baixa, antigas portas e muralhas,

eie.)— V. Panorama, voi. il, 1838, pag. 32, 77, 116, 338, 360 e 372.

Lisboa, Caes da Europa.— V. no Boletim, n." 2, 1907, da «Sociedade
Propaganda de Portugal», por Oliveira Leone. Coni phototypias.

Lisboa (Memoria sobre o abastecimento de) com aguas de nascente e

aguas de rio, Esludos geologicos, por Carlos Ribeiro. Lisboa, 1867. 4 °
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Linbott rO» p*c'> <lo< duqors de Bragan<a <-n,). — V. no Panorama,
voi. iv, Irt'iO, pag. 360.

LUbon (Pianta il-.. - Pian de Lisbonne. Pian of Lisboa Lisboa, 1880.
Com urna pianta liUiograj-J-a»!*. d->*d' bratel

J^I»l>on. — V /jrrja do Carme

X>i mI>oii. — V. Mrìhw ntnmto$.

LiNibon.- V. Muse* naetoml.

L.ìmI>ou.-V no Panorama, voi. ni, 1810, pag. 2. 18. 50. 98. 158, 246
382. 3h:, e ilo.

Li»l>o«. — V. Memoria fobre as fortificai òes de Lisboa, pelo Marquez
de Sa da Bandi-ira. Lisboa, 1800. 8."

Lisboa. - - V. o opusrulo Oftras </o ;x>r/o rfe LiJfoa. clc. f por Joio Ve-
rissimo Mendes (Juerreiro, eugenici ro ebefe de L* classe. 1896. 8." Coni um
mappa desdobravel.

£*ÌMt>oa.. — V. Pintura de ma oulehro nociamo e um sarau musical as

porta» de Lhboa no firn do scado passado, etc, pelo Marquez de Rozende. Lisboa.

1868 8.*

H<is»l>oti.— V. (Jnestòes mediro-militares. Estndos sobre os quarteis da
ounrninit) de Lisboa, por A. M da (lurdia Bellem, cirurgian do brigada. Lisboa.

1890. 8.»

Os quarteis a que se rcf'Tt' o esludo acima s3o :

— da (su/. d'H Quatro Caminhos (engenbariai
;— de (lampolide lartilliariaj ;— de Sanla Clara (arlilharia e estado-maior)

;— di' Baleni (<• avallarla 2, hnceiios»,
— de Beloni (cavallai ia 4);
— de Valle de Pere irò (cacadores 2);
— do (fastello de S. Jorge icaradores o)

;

— de Belein (infantarla I I ;

— de S. Jo.io de Deus. Janellas Verdes (infantaria 2) ;

— da Giara C infanterìa •*»>;

— da Torre da Polvora, Cova da Monra (infantaria 1);— de (lampo de Ourique (infantaria 16).

Lisboa. — V. Urbino.

LiKbon. — V. Bornaiite Amor de inde. Scena» da rida moderna de

Lisboa. Por Jnlio de Castilho. lùlirao da parceria Antonio Maria Pereira. Lisboa,

1900. 8.° coni estampas.

LlMbonnc.-Y. o arligo Dolmen cn Portugal par Paul Choflat, no
Ionio iv das Communicaroes da direcoao dos servirò» geologicos de Portugal,

pag. 184.

LìmixhihC». — V. na collecyao das publicacùes mandadas fazer para a

exposicào universal de Paris, em 11HM>, neste Dice, tomo xvin, pag. 332 a 335,

o> n °*
7, 9, 11, 12, 19, 21, 23, 41 e 44. que se referem a nolicias de Lisboa.
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Litibonnc (Pelit guide de), publié par les soins de la direction gene-
rale des postes, des télégraphes, el des phares du Portugai. Lisbonne, imp.
Nationale, 1884. 18.°

Loan<la.-V. Asylo D. Perirò V.

Loios. Antigo mosleiro ou casa de S. JoSo Evangelista, por Gabriel

Pereira. Evora, 1886. 8 °

Loreto (Igreja de .Nossa Senhora do).— V. a Notieia do apparalo e

nmgnificas disposicOes que para as solemnes exequias de sua majestade fidelis-

sima D. Joào V celebrou na sua igreja... em 14 de janeiro de 1751 a nacSo
italiana residente em Lisboa. Fol. de 4 pag., sem logar da impressalo.

Lourenco Mnrqiie». — V. A peste bubonica em Lourettco Mar-
gues. 0 diagnostico officiai e a irresponsabilidade govemamental, etc Por Carlos

Vaz. Lisboa, 1900. 8.°

Lourenoo Marques (Historia da campanha de).— V. Vatuas.

Lourenco Marques (Associalo Commercial de). Relalorio da
direceao em 1901. Lourenco Marques, 1901. 8.°

Lourenco Marques (Correio de). — V. Estetistica do anno de

1899. Mocambique, imp. Nacional. 1901. 4.° Publicada pela secretaria geral da
provincia de Mocambique.

Lourenco Marques. Esludo synthetico sob o aspecto bistorico,

politico e moral, precedido de urna exposilo prèvia e de um prologo, pelo ge-

neral Camara Leme. Lisboa, typ. Castro Irmfio, 1897. 8.°

Lourenoo Marques (Tratado de).— V. o folheto A influendo

ettropeia na Africa perante a civilizacao e as relacfies internacionaes. Considera-

lo acerca do tratado de 30 de maio de 1879, denominado de «Lourenco Mar-

ques», por Carlos Testa. . . Lisboa, tvp. Universa! de Thomas Quintino Antunes,

etc. !8è0. &• de 68 pag.

Louzù (Fabrica de papel na). — V. O Conimbricense n.° 5:706, de 2 de

agosto de 1902 (55.° anno>.— V. tambem a Villa de Louxà nas Memorias bis-

torico estatisticas de Brito Aranha. jd citadas neste Dice, tomo xvn, pag. 375.

Luuda (A.) ou os Estados do Muatianvua, etc. Por Henrique Augusto
Dias de Carvalho. Lisboa, 1890. 8.° j?r.

Liiso (Banhos do). — V. o relatorio da dirercAo da Sociedade, para os

melhoramentos dos banhos do Luso, relativo a gerencia de 1902, impresso em
1903.

Luz. — V. Collegio militar.

Macau (Descripcao de).— V. Panorama, voi. J, 1837, pag. 213.

Macait (Gruta de Camóes).— V. Panorama, voi. i, 1837, pag. 39.
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Macau (Mémoirc «tir la souverainelè territorial du Porlugalà). Lis-

bonne, imp. Nationale, 1882. 4.° de 85 pag.

Està publicacào foi mandada fazer de conta do ministerio dos negocios es-

trangeiros.

Macau (0 recenseamento de). V. Boletim officiai do governo da pro-
vincia de Macau. Numero de fevereiro 1897. 4.°

Maonn.-V. 0$ bispos de Macau, por Gabriel Fernandes. Separata do
Boletim da Sociedade de Geographia de Lisboa, 1874.

31cteleira, eie Cambra.— V. Coelhota.

Madeira.— V. Acores.

Madeira. — V. Arcipelago*.

Madeira (0 arcipelago da). Guia descriptivo illustrado com photo-

Sravuras, por José Cuperlino de Paria. Setubal, typ. J. L. Santos & C 1901. 8.»

e 8 innum-202 pag. e mais 6 innumer. de nolas e indice. Com 5 photogra-

vuras.

Madeira (A.) e o seu clima, por Joao Augusto Martins. Separala do
boletim da Sociedade de geographia de Lisboa. Lisboa, imp. Nacional, 1901. 8."

de 10 pag.

Madeira (Chorographia da), por Joao da Nobrega Soares. Funchal,

1862. 8.»

Madeira (llha da). — V. Monographia moìuscorum lerrestrium fluvia-

liuro, lacustrium, insularum Maderensium, auctore Barone de Castello de Paiva,

etc. Olisipone typis Academicìs. mdccclxviii. 4.° Com est.

Madre de Deus {A sacristia da), em Lisboa.— V. 0 prior de S.

Nicolau, Rosario e Mello, e a sacristia da Madre de Deus. Memoria e memoria!,

de Gomes de Brito, etc. Lisboa, 1898. 8.° de .'13 pag.

Mafra (0 monumento de). Descripcao minuciosa deste edificio, etc. 4.»

edicao augmentada. . . e com urna noticia de Cìntra, seus edificios e arredores.

Lisboa, typ. Luso-brasileira, 1887. 8.°

Mafra. — V. no Panorama, voi. iv, 1840, pag. 60 a 66.

Maputo (A queslao do). Documentos da Sociedade de geographia de

Lisboa). Lisboa, typ. do Commercio de Portugal, 1890. 8.°

({rapili... Parecer da commissSo africana da mesma sociedade era 1882. Por

Joaquim Carlos Paiva de Andrada. Lisboa, 1890. 8.°

Marinha (A.) colon ini, por A. Pereira de Matto». Lisboa, typ.

da Companhia nacional edilora. 1902. 8.°

Marinila portug^iiesa.— V. Algnmas palavra* àcerca da ma-
rinila portuguesa e da sua influendo na prosperidade da nacuo. DissertarJo pelo

officiai da marinha e lente Joao Braz de Oliveira. Lisboa, 1885. 8.°

Digitized by Google



MI 389

Matacues (Logar do termo de Torres Vedras.)— V. no Conimbri-
cen$e, u.' 2:319.

Mazaiptio (Meraorias para a historia da praca de), por Luis Maria do
Couto de Albumienjue da Cimba, etc. Revislos pelo socio erfectivo (da Acade-
mie real das sciencias) Levy Maria Jordao e publicados pela mesnia academia.
Lisboa, typ. da Academia. mdccclxiv. 4.°

Melhoramentos ciò Lisboa.- V. Avcniila da Liberdadt.

Minas em Africa.— V. no opusculo Onro, urata e earrùo no
Golungo Alto t Cambambt. Memoria historica por Francisco de Salles Ferreira.

Lisboa, 1896. 8 °

Minas. — V. Mocambiqut.

Mina* (As) em Fortujgrnl. (Esludo historico-administrativo

sobre asl, por José Silvestre Hibeiro. Lisboa, 1868. 8.°— Veni appenso no tomo
xv das Httolueòet do conselho de titado na seccào do contencioso adminiilrativo.

Minas de A.\jjnstrel.— V. Relatorio do engenheiro inglez J.

Sopwith, etc. Traduccào. Lisboa, 1879. 8 °

Mina** do Ura^al, Palliai, Carvnlhal e Peana,
no distritelo administrativo de Aveiro (Kelatorio àcerca das), elaborado por José

Augusto Cesar das Neves Cabrai. Lisboa, imp. Nacional, 1859. 8.° gr. Com xm
est. desdobraveis.

Mina» do Cabo Monderò.— V. Kxtractos das analyses

seientificas e praticas do carvSo de pedra das minas, etc, em Buarcos. Lisboa,

1880. 8."

Minas de oarvào de pedra de Hanta Chris-
tina (concelho da Mealhada). Porto, 1875. 8.° Com plantas.

Mina do oarvào do Pejào. — V. Relatorio do engenheiro
chefe José Augusto Cesar das Neves Cabrai. Porto, 1884. 8.°

Minas de chnmbo (Memorias sobre as) de S. Miguel d'Ache e
Segura, no concelho de Idanha-a-Nova e Castello da Ribeira das Caldeiras, no
concelho de Sardoal, por Carlos Ribeiro. Lisboa, 1859. 8.° Com plantas.

Mina do chnmbo o prata da Yarzea do Tro-
vòes.— V. Relatorio do engenheiro chefe José Augusto Cesar das Neves Ca-
brai. Lisboa, 1883. 8.»

Mina de estanho (Descripr.lo da) de Ramaihoso e Portei la da
Gaiva, na serra do Marvao, etc. Lisboa, 186o. 8.°

Minas de estantio de Montesinlios.— Relatorios so-

bre as minas, etc, pelo engenheiro Sergant. Lisboa, 1865. 8*

Minas do Pejao.— V. Relatorio de Alfredo A. de Moraes Cam-
ino. Porto, 1884. 8.°
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Mina ile H. I>oiiiing-os. — V. Xotice sur la mine de pyrite coi*

vreuse de S. Domìngos. Commune (eoncelho) de Mertola, provincia do Alenitejo

Lisbonne, 1873. 8.» gr.

Minho (Oito dias no), por G. C. Lisboa, lyp. da papelaria Palliare*,

1
(
.H)2. 8.°

Minilo (No) (Viagem ou digressSo pelo Minho.) Por D. Jo3o de Cas-

tro. Lisboa.

Minilo (suas povoaróes e industrias).— V. Panorama, voi. u, 1838,

pag. 147.

Miulio (Viagem no), por Gomes de Amorim.— V. no Panoi-ama, voi. x,

1853, pag. 13* e seguiate*.

Minlio. — V. Impresto, aventuras e travessuras de dois exeursionislas

meridionaes, por I). JoSo de Castro. Lisboa, Ferreira & Oliveira, editore*, 1906. 8.»

Mopambique (Cércos de), por Antonio DurSo.

Bastante raro.

Mooamblque. Communicacà'o à Sociedade de geographia de Lis-

boa nas sessòes de b\ 13 e 21 de dezembro de 1880. Lisboa, casa da Sociedade
de geographia, 1881. 8.°

Mooamblque (Curiosidades de). — V. na follia commemorativa do
centenario de Santo Antonio, publicada em Mocambique em lo de agosto de

1895.

Mocambique.— V. Deuripfào da costa, eie. por Guilherme Ivens

Ferraz, na colleceao das publicacóes feitas por occasiào do Congresso colonial

nacional, nesle Dice., tomo xvm, pag. 328, n.° 21.

Mocambique (Oocumentos relativos à concessalo de minas em).

Lisboa, 1891. Publicacao officiai do ministerio da marinila.

Mocambique.— V. Fabricacóo.

Mocambique.— V. Hacas e lingua*, etc. por Ayres de Ornellas, na

colleceao das publicacóes feitas por occasiao do congresso colonial nacional, neste

Dice, tomo xvm, pag. 328, n.° 17.

Mocambique (RelacSo curiosa, e descripfSo geographica das terras

de), rios de terra, e interesses que podem tirar das mesmas terras os que as po-

voarem e cultivarem, segundo as muitas exoeriencias que teem feito varias pes-

soas. . . e novamenle Manuel Malhias da Silva, que no anno de 1750 andou por

aquelles paizes; junlamente com a breve noticia das mercé* que Sua Majestade

faz aos que forem povoar as ditas terras. Lisboa (sera data, mas parece de

1755). 4."

MofVeita (0 recolhimento da) e o espirito das ordens religiosa*. Lis-

boa, imp. de Lucas Evangelista Torres, 1892. 8.*

Molembo (Fait* et considérations relative* aux droits de Portugal sor

les terriloires d»*), de Cabinria, et d'Ambriz et autres lieux de la còte occidentale
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d'Afrique. Par le vicomle de Sa ila Bandeira. Listatine, imp. Nationalc, 1855. 8.°

com 5 mappas desdobraveis.

Monumento (O) a Brotero. Coimbra, imp. da ITniversidade, 1890.

8.° Com est.

Monumento (Inauguralo do) ao immortai Imperador Dom Pedro
IV no dia 29 de abril de 1870. Lisboa, typ. Porlugueza, Ì870. 8.° Com a pianta

tlos pavilhóes e (ribunas.

Monumento a Pio IX. Visita do ex." 0 e re?.""
0

sr. D. Jo5o

Chrysostomo de Amoiim Pessoa, arcebispo de Braga. . . a cidade de Guimaraes,

poroccasiflo do fondamento da prime ira pedra do monumento. • . em honra do
bummo Pontilice Pio IX, etc. Por Alfredo Elviro dos Saittos. Braga, typ. Lusi-

tana, 1881 8.*.

Monumento» prehistorieos.— V. Dolmens ou anta*.

More ira do Rei.— V. na serie de folhetins 7>n/«fit?<i etymolttaica

toponymica, etc. pelo rev. Pedro A. Ferreira, abbade de Miragaya, no Conimori-

cense, n.- 5:917, 5:918, 5:919 e 5:920, de 13, 17, 20 e 23 de agosto 1901.

MossnmedeN.— V. Estudos sabre a colonia, etc, por Francisco Au*
gusto Ponce de LeSo, na colleccào de publicacóes feitaspor occasiSo do congresso

colonial nacional, neste Dice, tomo xvm, pag 328 n.° 44.

MofiNamedev.— V. Poro* e compartita s de Africa. A expedicào aos

Gambos em 1856, por A. F. Nogueira. 1898. Livraria Feriti. Lisboa. 8.° (Separata

da Revista porlugueza colonial e marìlima, n.° 7 de 20 de abril de 1898.)

Mostelro.— V. Leca de Balio.

Mosteiro do Carme.— V. Nossa Senhora do Monte do Carmo.

Mosteiro da Quictaono, em Alcantara.— V. Relation de

conto te ha fundado. Dice, tomo i, pag. 67, n.° 136.

Mostelro (Descrinclo do) das ex."*' commendadeiras de Sautos.

—

V. em additamento à parte i.
a da Memoria genealogica e biographica dos tres te-

nentex-generaes I<eites, etc. por Joflo de Mello e Sousa da Cunha Sotto Maior.
1838.

Mosteiro de Nossa 8euhora do Rupitilieiro
(Breve memoria historica do). Extramuros de Evora, por A. F. B. (Antonio
Francisco Barala). Evora, 1900. 8.°

Mosteiro da** rei Iirlosas de &. DomiujfON das
Donas de Santarem (Relarào do horroroso estrago e ruinas succe-

didas no). Lisboa, na nova oflì. Sylviana, sidccxlvi. 4.° de 7 pag.

Mosteiro de Santa Clara de Villa do Oonde.—
V. Villa do Conde.

Mosteiro de Santo Theotonlo, em Vianna do Lima.—
V. ReUìtno das festas que a notavel villa de Vianna fez na entrada e recebimento
da sagrada reliquia do glorioso Santo Theotonio, etc. Em Lisboa, na oflì .de
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Domingos Lopes Uosa, anno de 1643. 4.° de 4 innumer.-lOl folli, marcadas pela

frente.

9Ioura e o» sqiih moNteirok. — V. no livro A* ulìimaa frei-

ras, de Lino de Assumpcào. Porto, 4894. 8.°

Slonra (InscriprSo inedita de Mercurio ern) e varios costumes sepul-
craes da epoca romana em Portugal. Por J. Lei le de Vasconcellos. Poilalegre.
typ. Sanches, 1892. (?)

Moum.-V. no Panorama, voi. iv, 1840, pag. 4.

Hfoaminbique (t«o) par Almada Negreiros. 1904, Paris. A ugnisi in

Challamel, edileur, linrairie Marilime el Coloniale, 17, rue Jacob. 8.° de 198 pa£.
e mais 4 innumer. de errata e indice*, e no firn urna carta da provincia, d*»sdM-

bravel. Tem ein impresso separada 12 eslampas phototypias.

Museu iudiiNti'inl e commercial de Lisboa.

—

V. a noticia que antecede o «Catalogo dos trabalhos expostosno museu»,etc, no
anno lectivo de 1889-1890. Lisboa, 1891. 8.* gr.

Museu nnclonni eie frollas-arteeu Aspeclo geral. Por
Gabriel Pereira. 4.» edicào. Lisboa, 1906.

Mutiteli uacionnl de Lisboa.— V. Noticia dot coìlecrOes da
seccùo mineraloyh-a do muteu nncional de Lisboa, por Francisco Augusto Xa-
vier de Almeida, eie. Lisboa. t>p. Lisbonense, largo de S. ltoque, 7. 1868. 8. e

isr

Naiis (Construrcao de) de Lisboa e Goa para a carreira da India no co-

rnerò do seculo xvii, por Senna Barcellos.— No Boletim da Sociedatle de geofira-

phia de Lisboa, 19.' serie, 1898-1899, n .• 1.

Nlxa a. Volli il e fundnvno eie IViasa a Nova.— V.

no livro Varios opusctdos, por José Diniz da Graea Motta e Moura. Lisboa.

1885. 8."

Nordosto (Noticia sobre a villa do), por José Machado de Serpa.

Ponta Delgada, lyp. Popular, 1889. 8.° de UH) pag.

Nossn Senliora do Monte de Carino (Mosteiro de),

fundado em Lisboa... por Nuno Alvares Pereira, etc. Por F. M. A Lisboa.

1877. 8.-

O
Observatoi'io do Infanto I>. Lnia. — V. Relatorio do

servirò, pelo director Joaquim Henriques Fradesso da Silveira. Anno meteorolo-

gico 1870-1871. Lisboa, 1872. 8.° gr.

Ois do Bain o (Breves memorias para a historia e deseripcào de),

no conoelho de Anadia, por José Joaquim de Ascensilo Valdez.— V. o InstitHto,

revista de Coimbra, voi. 48°, n.° 8, agosto 1901, de pag. 658 a 664.

i

I

I
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Oliveira do Hospital, traros historicos crilicos, por Adelino

de Abreu, com urna carta prefacio de Oliveira Martins. Coimbra, 1893. 4.°

Ordem (A) de Chrlsto. Por J. Vieira da S. GuimarJes. Lis-

boa, euipresa do Historia de Portuga), sociedade edilora, MDCcr.ci. 8 ° gr. de

xi-373 pag. e mais I de erratas Com 30 gravuras no lexto.

Ordem (A) de 31alta em Portairal, por um cavalleiro

de Aviz. Lisboa, 1900.

Ordeiw monn^tlcns eia Porta«fai. — Panorama, voi

li, 1838, pag. 67.

Ostrelras (Questào das) ao sai do Tejo. Lisboa.

8.° gr. ou 4*

Outeiro noetunio e garau musical.— V. Lisboa.

Ovai* (Memorias e datas para a historia da villa de), por JoSo Frederico

Teixeira do Pinho. Obra poslhuma.— No periodico 0 jornal do poro, publicado

em Oliveira de Azemeis. Ignoro se leve impressfio em separado.

Puco das Nece«§i(ln«ìcs.-Y. Panorama, voi. n, 1838,

pag. 360.

Paco do Sonsn.-V. Panorama, voi. i, 1833, pag. 101.

Paoos do concelho, de Lisboa (Doeumentos àcerca do Remati
da fachada principal do edificio do* nocos), etc. Lisboa, 1874. 8.° gr.

Pndi'oes (Os) dosdescobrimentos portuguezesem Africa. Memoria apre-

sentada A Academia real das sciencias de Lisboa, pelo socio correspondente

Alexandre Magno de Castilho. Lisboa, tyn. da Academia, 1869. 4.°

PadrUes, etc. Segunda memoria. Ibidem, 1871. 4.°, com algumas gravuras

no texto.

Palliai. — V. Minas.

Palmella (0 castello de). Breve noticia historica. A proposito d'urna

visita da Academia de estudos livres. Lisboa, imp. Commercial, 1903. 8.° de

17 pag. e urna estampa do castello. Tem a assignatura : J. C. de Sousa Gon-
calves.

Palmella. — V. no Panorama, voi. iv, 1840, pag. 8 e 217.

Papel.— V. Poriugal.

Paal d'Arzilla, no concelho e comarca de Coimbra.— V. Justifi-

cacào da posse immemorial atè 1833, etc. Coimbra, 1876. 8.°
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Pedrai lithoffrnpnieaH.— Descobrimento destas pedras eoi

Portugal. V. Helatorio sobre as pedras lithographicas do Calhariz da Arrabbi.

eie, por Antonio Joaquim Dias Monteiro. Lisboa, 1855. 16.°

Pedras ©algracla».— V. A obtervacào clinica no estabelectmento

hydrologico de Pedras Salgadas, por Augusto A. Santos Junior. Porto, 1892. 8.*

Conta muitos mappas estatisticos relativo* a doencas tratadas neste estabe-

lecimento, de 1881 a 1891, sob a diremo de varios medicos, sendo o niaior pe-

riodo, o ultimo, de 5 anno?, o do auctor deste relatorio.

Pecli-o IV (IX) - V. Monumento.

Pedro V (!>•). 0 seu monumento em Castello de Vide.— V. Elogio

historica. . . por José Frederico Laranjo. . . em 1873 na inauguralo da eslatua

de sua majestade em Castello de Vide, etc. Porto, 1874. $.°

Pedrougo«.— V. a Noticia do chafariz de Pedroufos, por Francisco

Simfies Hatolla, eie. Com o reirato do auctor e as vistas da Torre de Belem e do

chafariz. Lisboa, imp. Luso-africana, rua da Maddalena, 77 e 79, 1907. 8." gr.

de 23 pag.

Pedrouoos. — V. Bom Successo.

Pedroueos. Noticia historica e descripliva por Francisco Simo»
Ratolla. Lisboa, typ. do Dia, 1901. 8.»

Pena (Convento da).— V. Panorama, voi. n, 1838, pag. 9.

Penaliei (Addicio e apreciacòes do livro). Hontem e hoje. Recorda-
j3cs e impressore. Porto, lyp. a vapor de Jo3o da Silva Mendonca. 1898. 8.°

Penaflel (Descripc4o historica e topographica da cidade de) por An-
tonio de Al incida.— No tomo x, parte n, das memorias da Academia real das

sciencias de Lisboa, de pag. 2 a 180.

Tambem foi impressa em separado, mas nào tenho presente.

Peneda ( Deaeri pcao do veneravel santuario de Nossa Senhora da) ou
guia dos romeiros e mais pcssoas que o visitam. Por Manuel José Pires. Porto,
typ. Commercial, 1874. 8.»

Peneda. — V. Santuario.

Penella.— V. as referencias à monographia do sr. Delfìni José de
Oliveira no livro de Pinheiro Cbagas MigaUias de bistorta portuguesa, de pag.

105 a HO.

Penna eie Franca (Noticia historica da veneranda imagem da
Senhora da). Por A. E. F. de Cavalleiro e Sousa. Lisboa, 1892. 8.*

Pentehe (Memoria sobre a defensa da praca de) por Francisco Maria
Melquiades da Cruz Sobral, general de brigada. Lisboa, 1871. 8.»

Peniteneiaria. Pianta e descripyàì) minuciosa do edifìcio .

em Campolide. Lisboa, typ. C. Grillo, 1885. 8.° de 24 pag., com urna pianta
dèsdobravel.
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Feniclie (Rendas de). Escola industriai Hai riha D. Maria Pia. 1893.

Estampas ein oblongo.

Penna. — V. Mina».

PermaniInho.— V. Portugal.

Pesca (I>o exereicio citi) muritima.— V. As pescas

em Portugal. Esame da questuo da» pesca» em Portugal na Dissertatilo pelo offi-

ciai de marinha e professor Vicente Maria de Mourà Coutinho Almeida de Eca.

Lisboa, 1883. 8.°

Pico.— V. Fayal.

Pianta» uteis.— V. Africa portuguesa.

Pombeiro da Beira. Memoria historica e descript iva por San-
ches de Frias. Segunda edi<;5o, etc. Rectifìcada e duplamente accrcscida, pelo

visconde de Sanches de Baena. Lisboa, 1899. 8.° com estampas.

Ponta Delinei».— V. Notice sur le pori de Potila Delgada (ile de
Saint- Michel), par Diniz Moreira da Motta, engénieur, eie. Lisbonne, 1900.

Està obra foi impressa em Paris, paia a exposicao universal de 1900. V.

neste Dice., tomo xvm, pag. 334, n.° 32.

Pontevel (Noticia historica e descrittiva da antiga villa, hoje logar,

de), coordenada por José Joaquim de Ascensao Valdez. Typ. de 1. C de Ascen-

sao Almeida, 18/4. 8." de G2 pag.

Portaleifre. — V. Reforma adminislrativa do districlo de Porta-

iegre. Portalegre, 1895. 8.°

Porto.— V. no Panorama, voi. hi, 1839, pag. 281; voi. iv, 18i0
pag. 161.

Porto.— V. no tomo i dos Portuenses illustre», por Bruno (José Pereira

de Sampaio), de pag. 1 a 8, e em outras muitas passagens desta interessante

obra.

Porto.— V. o extenso trecho que o auctor Bruno (psendonymo de José

Pereira de Sampaio) dedica à cidale do Porlo, e suas origens, na obra Os por-
tuenses illustre», tomo ii, de pag. 6 a 54.

Porto. — V. Seìra do Pilar.

Fovto. — V. Forai da cidade do Porto de 10 de junho de 1517. Porto,

1788. Fol.

Porto (Guia do viajante na cidade do) e seus arrabaldes, por Alberto
Pimentel. Porto, 1877. 8.» 2 tomos.

Porto (Os monumentos do). — V. no Pn'meiro de janeitv, fevereiro,

1902. (A sé cathedral).

Porto de Mose.— V. no Panorama, voi. in, 1839. pag. 329.
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Portinai. — V. D»letim da Heal associarlo dos architectos ciri$ e ar-

cheologo* jwtugueses, 4.' serie, tomo x, n.° 9. De pag. 440 a 460 veem os ex-

tractos das respostas de diflerentes municipalidades a circular da mesma asso-

cialo inquirindo acerca da existencia dos inonumentos nacionaes de cada ron-

celho e sobre os meios de os conservar ou restaurar. Algumas dessas respostas

conteem indicacGes aproveitaveis para o conhecimenlo das respectivas localidades

e dos recursos de que a» camaras municipaes dispòem para acudir aos damno*
causados pela iguorancia ou pelo vandalismo.

Portuunl. — V. Atvath do passado por Alberto Pimentel. (Uso*, eos-

lumes, recordaoOes de poetas e escriptores, eie) Paris-Lisboa (1888). 8.°

Poi-tug-al.— V. Aòrte* sur la carte minerographique de Partugal. Lis-

bonne, 1878. 8.«

Portufrnl. — V. Cidades e rillas da monarchia portuguesa, por Igna-

cio de Vilheoa Barbosa.

Portiti-ai and the slave trade. (Stanley 's first Opinions). Geographi-
cal Society Lisbon. Lisboa, 1883. 8.° '

v

Portuffai (Bibliograpbia abreviada da historia de), por A. de Men-
donca Falcao.— V. Revista academica, de Coimbra, 1845.

Portuflfal. — V. Cataloga dos objectos existentes no mvseu de archeo-

logia do Iìtstituto de Coimbra, 1873-1877. Por J. C. A. de Campos. Coimbra,
1877. 8.o gr.

Portu&al (Anligos foros e eostumes de).— V. Panorama, voi. n, 1838,
pag. 378, voi. in, pan. 28. — .4 marinha portugueza nos seculos xn a xvii, voi.

iv, 1840, pag. 62, 76\ 90, 149, 171, 188, 235 e 2*88.

Portuf^nl (Castigos usados antigamenle.)— V. Panorama, voi. m,
1839, pag. 45.

Porhiffal. — V. Minilo.
#

Portnjarnl (Motim em Lisboa no seculo xvi).— V. Panorama, voi. n.

1838, pag. 11.

Portinai. - V. Ordens monastica*.

Poi-titani (Os mineraes em).— V. no Panorama, voi. ni, 1839, pag.

104.

Portitgal. (Papel e pergaminho, sua invento e introduce^ em
Porlugal.)— V. Panorama, voi. i, 1837, pag. 21.

Portugritl (Rereitas e despezas do real erario no seculo xvin).— V.

no Panorama, voi. iv, pag. 312.

Port iterai (Terremotos).— V. Panorama, voi. il, 1838, pag. 115.

Portitjrol. (Titulos de que usavam os soberanos em).-— V. no Pano-

rama, \ol. ìv, 1840, pag. 205.
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Portu^al. — V. Chorographia portuguesa e descripato topographica

Wo reino de Portugal, pelo padre Antonio de Carvalho da Costa. Lisboa. 1706-
4712. 3 tomo?.

Portugal. — V. de pag. 25 a 54 no livro «Relation! della venuta de
gli ambasciatori giaponesi a Roma», sino alla partita di Lisbona, eie. Racolte da
Guido Gualtieri. In Milano, Per Pacifico Pontio, m.d.lxxxvii.

Portugal (Compendio historico do reino de) que dà a razào do prin-

cipal terreno, rios, montes e cidades com os nomes de seus governadores, capi-

tàes e grandes reis que teem governado Portugal desde o diluvio universa! até

ao feliz reinado do nosso amado principe regente, o augustissimo senhor
D. Joflo VI, etc. Por Bartolomeo Lamago. Lisboa, imprensa de Alcobia, 1810, 8.°

Portugal (La descript ioti et l alpbabet d'Espagne, et de) avec quel*

ques voyages dans les mesines Pa'is. Par le sieur Dv Val, geograpbe ordinai re du
Boy. A Paris, rhez Charles de Sercy, au Palais, dans la sale Dauphine, a la

Bonne-Foy couronnée, m.dc.lx. Avec privilege dv Boy. 12.° de 10 innumeradas-
226 pag., alem da do anle-rosto gravado em cobre.

Portujfnl. — V. Mèmoire de l'archeologie sur la vérilable signification

de» signes qu'on roti grnrès sur les ancien* monuments du Portugal, par Je ché-

valier J. P. X. da Silva. Lisbonne. Avec grav.

Portugal.— V. ìntroduccùo a archeologia da peninsula iberica, pelo

Dr. Augusto Filippe SimOes. Lisboa, 1878. 4.° com gravuras.

Portugal. — V. Os regimentos da inquisirlo em Portugal, Por Pe-

reira Caldas. Braga, 1877. 4.°

Portugal. — V. Diccionario abreriado de chorographia, topographia

e archeologia das cidades, rillas e aldeias de Portugal, por José Avelino de Al-

ineida. Valenca, 1866. 8.° 3 tomos.

Portugal. — V. Mina de S. Domingo*.

Portugal. — Plumbaginées du Portugal, par J. Daveau. Coimbra,
1889. 8." gr.

Portugal. — V. Fundidores de artilhmia, por Sousa Viterbo. Lisboa,

4901. 8.<>

Portugal.— V. Annaes da Sociedade archeologica lusitana. Lisboa,

1850-1851. 8.° com cstampas.

Portugal. — V. Oporto et ses vins, par Alfred Smyth, eie. Paris,

11*00. 8.° com gravuras.

Portugal. — V. A imprensa portuguesa no seado xvi. Ordenacóes do
reino por Tito de Noronha. N.° 2 da Archeologia artistica. Porto, 1873. 8 0 gr.

V. tambem o tomo xvu deste Dice., de pag. 121 a 128, com 7 eslamnas desdo-

braveis, reproduccio fiel da edicào das Ordenacóes manuelinas de 1514, muito
rara.

Portugal.— V. Noticias archeologicas de Portugal, pelo Dr. Emilio
Hulmer. Trad. de A. S. (Augusto Soromenho). Lisboa, 1871. 4.°
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Portugal. — V. o opusculo Fundidores de arlilharia, por Sousa Vi-

terbo. Lisboa, typ. Uni versai, 1901, 8.° de 104 pag.

Portugal. — V. Galena de figura* portuguesas, por Luis Augusto
Palraeirim. 8.°

Portugal. — V. Geographia historica de todos os Estados soberanos

da Europa, coni as mudancas mie houve nos seus dominios, especialmente pelos

Iratados de Utrecht, Hastad, Baden, da Quadrupla Allianca, e de Sevilha ; e

com as genealogias das casas reinantes e outras mui principaes, etc. Trad. de

Luis Gaetano de Lima. Lisboa Occidental, na officina de Joseph Antonio da Silva,

inipressor da Academia Real. 1734-1736. 4 ° maior. 2 tomos.

No tomo i, que tem um belio frontespicio do grSo Vieira Lusitano, com-
prehende-se a geographia astronomica e historica de Portugal; e o loroo n con-

tém a parte da geographia historica em que se descrevem as provi ncias,

cidades e villa» principaes, com as suas fortifica^es e pracas do guerra.

Portugal. — V. Lettra historiques et politique$ sur le Portugal, par le

comte Joseph Pecchio ; continués par un ancien magistrat portugais ; publiées

par M. Léonard Gallois, eie, auffinentées d'un coup-d'oeil milita ire sur le Portu-

gal, par M. le général Pelet. Paris (sèm data). 8* de 374 pag.

É em carta s. Contém inuitas informacòes politicas e algumas interessantes.

Sio datadas. Vao de fevereiro 182i a maio 18J7. No Om, de pag. S93 a 339,

traz um extracto de Memoria* inèdita* acerca das campanhas de Portugal era

1810 e 1811, por um ajudante de campo do marechal Massena.

Portugal (Mappa clironologico do reino de) e seus dominios, eie. Por

Lourenco da Mesquita Pimentel Sotto-Maior e Castro. Lisboa, 1815. 8."

Portugal (Mouvement de la population en), par Gerardo A. Perv,

Paris, 1878. 8.° gr. (Exlrait des Annate» de détnographie internationale. N.° \.

1877).

Portugal (Le) et son oeuvre de colonisation par F. Hoschet. Bru-

xelles, 1890. 8."

Portugal. Monumentos notaveis de Portugal.— V. itinerario que os

estrangeiros que veem a Portugal devem seguir na observac&o e exaine dos

edificios e monumentos mais notaveis deste reino. Lisboa, typ. da Historia de

Hespanha, 1845. 8.°

Portugal. — V. Notice sur les yrottes de Carcalhal d'Aljubarrota, par

J. F. N. Delgado, no tomo iv das Communicac
t
òes da direccSo dos servicos geolo-

gicos em Portugal, pag. 165.

Portugal (Notice sur le) par J. J. Rodrigues de Freitas. Paris, irop.

administrative de Paul Dupont, 1867. 8.°

Portugal. — V. Noticias de Portugal, escriptas por Manuel Severim
de Faria, etc. Lisboa occidenlal, 1740. 4.°

Portugal.— V. a obra de Alberto Pimentel.

Portngal.-V. Portugal e os estrangeiros, por Manoel Bernardes

Branco. Lisboa. 8.° gr. 5 tomos.
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Ila nesta obra numerosas citatesele obras do escriptores estrangeiros àcerca

dos usos e costumes dos portuguezes desde o seculo xvr.

Portugal (Usos e costumes de).—V. E$pelho de portuguezes, por Al-

berto Pimentel. Lisboa, parceria Antonio Maria Pereira, livraria-editora, 1901.
8.° 2 tomos.

Portu«-al. — V. Viagetn em Portugal nos fins do seculo xvii e prin-

cipio do seculo xviii. Em cartas. Foram publicados extensos e curiosos trechos,

traduzidos, no Diario de Noticias de 1906-1907.

Portugal.— V. as publicacGes da Sociedade propaganda de Portu-

cral, e especialmente o seu bolelim, de que estao jà publicados alguns numeros.
Lisboa, imp. Libanio da Silva, rua das Gaveas, 31. 1907.

Estas noticias devem, de certo, prender a altencào dos excursionistas que
amam os panoramas deliciosos.

Portugal.— V. Notice sur quelqttes monumenti historiques portugait,

etc. (Armées de terre et de mei ). Par Manoel Roquette. Lisbonne, 1900.

Portugiil.— V. Breve noticia àcerca da constituicùo physica e geolo-

gica da parte de Portugal comprehendida entre os valles do Tejo e do Douro, por
Carlos Ribeiro. Lisboa, 1870. 8.°— Des formations terttaires du Portugal (pelo

mesmo). Paris, 1880. 8.«

Portugal.— V. Descripcùo de alguns silex e quartiites lascados encon-

trados nas camadas dos teirenos terciario e quaternario das bacia* do Tejo e

Sado, por Carlos Ribeiro. Lisboa, 1871. 4.» Com est.

Portugal.— V. Noticia de algumas estacòes e monumentos prehistori-

cos. Memoria, etc. Por Carlos Ribeiro. Com a traduccSo em francez. Lisboa,

1878-1880. 4.° Com gravuras no texto e estampas no lim. (2 tomos).

Portugal.— V. Estudos geologicos. Da existencia do homem no nosso

solo em tempos mui remotos provada pelo estado das cavernas. Noticia àcerca das
grutas da Cesarea. Por J. F. Nerv Delgado. Lisboa, 1867. 8.» gr. Com est.

Portugal (Lo), etc. Par MM. Brito Aranha, Christovam Avres,

Teixeira Bastos, Daniel Bellet, Cardoso de Bethencourt, Louis Pilate de tìrum
Gaubast, Xavier de Carvalho, Z. Consiglieri Pedroso, Alcide Ebray, Bartholomeu
Ferreira, John Grand -Carteret, Domingos Guimaraes, Francisco de Lacerda, Ma-
galliSesLima, Silva Lisboa, Ernesto de Vasconcellos, Alves da Veiga, Zaborowski.
Avec 162 grav. et 12 cartes. Paris. Librairie Larousse. (S. d.)

PoN§egs5es portuguesas no ultramar (Diccionario

geographico das provincias e), em que se descrevem as ilhas e pontos continen-

taes que actualmente possue a corda portuguesa, etc. Por José Maria de Sousa
Monteiro. Lisboa, typ. Lisbonense, de José Carlos de Aguiar Vianna, 1850. 8*

Poisessoos ultramarina» portuguesas (Subsidios

para a materia medica e therapeutica das), Por JoSo Cardoso Junior. Lisboa, por
ordem e na typ. da Academia real das sciencias, 1902. 8 ° 2 tomos.
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Pi'uqqs de guerra (Golpe de vista militar sobre as nossas pra-

cas de guerra 011 influencia desta* na defesa das provincias eni que se acnam
situadas, eie.) Por Luis Antonio Salinas. Lisboa, 1863. 8.*

Problema colonlal e problema Interuacional.
Discurso proferido na camara dos dignos pares do reino na sessao de 22 de ju-

nho de 1891 pelo Concie de Casal Ribeiro. Lisboa, imp. Nacional, 1891. 8."

Prool^iNÙo <le Hnmo§. — V. Ordem terceira do Carmo.

GÌ

Quurtcìs.-V. Lirftoft.

IR

Refojos «lo Lima < 0euvres d'art de Raphael au monastère dei,

por Thomas Mendes Norton, etc. Lisbonne, imp. Nationale, 1888. 4.° de 158 pag.,

coni estampas.

Regon (Duas palavras ricerca da) e seus arredores. Carta a A. L. S. por

Julio Manso Preto. Coimbra, imp. letteraria, 1869. 8.°

Relacao de Lisboa na sua origem e evolucSo. Apontatnenlos

?ara o estudo deste tribnnal. Por A(ntonio) A(ngusto) de MagalnSes e Silva.

902, imp. Africana, rua do Arsenal, 168. Lisboa. 8.° de 42 pag.

RelatoHos dos coi-reio» em Portu^al.— V. Cor-

reità portuguesrs.

Remolares (Os). 0 que fossem, onde e quando comecariam aser

denominacào de um sitio de Lisboa. Estudo doeumentado por Gomes de Brito.

Lisboa, imprensa Lucas, 1899. 8.°

8agres (A escola de) e as tradicóes do Infante D. Henrique pelo. ..

Marquez de Sousa Holstein. Lisboa, typ. da Academia, 1877. 8. ft— V. cxmferencins

celebradas na Academia real das sciencias de Lisboa acerca dos descobrimentos

e colonisacao dos portugueses na Africa. Ibidem.

Salvador de Evora (Memoria sobre a fundacao do), por José

Barreto de Valdevinos. (Codice da bibliotbeca de Evora).

Santa 3faria (Urna viagem a ilha de). Por Marianno José Machado.

S. Miguel, typ. de M. A. Tavares Hesende, 1870. 8.° com o retrato do auctor*

urna photogravura.

Santa Maria. —V. Uh a.

Santarelli.— V. no Panorama, voi. hi, 1839. pag. 172.
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San Thomó «Ile ile) avec eartes. Par Almada Negreiros. Paris, Au-
gusUii Challamel, editeur, me Jacob, 17. Librairie Maritimi» et Coloniale. 1901.

H* gr. de 165 png. e 1 innumerada de indice das gravuras. No firn (que vem a

ser a pag. 167 innumerada). Paris, Imp. Alcan-Levy, 24, rue Cauchat et 117,

rue Réaumur. — Està obra tem 3 cartas e li gravuras* no texto.

Sfiuto Theotoulo.-V. .VoWei/o.

Santuario de N088R Scnhora da Peueda (Des-

cripcào do veneravel), ou guia dos romeiros e mais pessoas que o visitata. Por
Manoel José Pires. edicao. Porto, lyp. Commercial, 1874. 8.° de 32 pag.

Este santuario fica a 15 kilomelros de Melgaco.

Saruadas <Aldeia de). — V. Tres ahleias.

S. Carlo» (Real Tbeatro de).— V. a Memoria por Francisco da Fon-
seca Benevides, publicada em trechos na revista Occidente e depois impressa
em separado com nmitos relratos de arlislas celebres. 1901 4.°

Se de Evora (Memoria historica sobre a funda<;3o da) e suas anti-

guidades por Antonio Francisco Barata. Coimbra, inip. da Ùniversidade, 1876.

8-° de 39 pag.

Senhora da Arrabida (Relacfio abreviada, em que se mostra
a antiguidade da). Escripta por um devoto da mesma Senhora, etc. Lisboa,

offic. de Antonio Gomes, 1791. 4.°

Senhora da Nazareth ^RelacAo breve e compendiosa da in-

vento da milagrosa imagem da) e da fundaeao do sumptuoso tempio em que
hoje se venera, junto a villa da Pederneira, nos coretos de Alcobaca. Lisboa, oflio.

de Miguel Manescal da Costa, 1766. 4.»

Serpa (Notas historicas acerba de), pelo conde de Ficalho.— Na revista

de ethnographia A Tradicùo, de Serpa.

Serra da Estrella fSousa Martins e a) por Mendes dos Reme-
dios. Vizeu, 1898. 8.° (Separata da Folha.)

Serra da Estrella.— V. A tuberculote pitimenar e o clima da
altitude da Serra da Estrella, por J (osé) T (homàs) de housa Martins. Lisboa,

1890. 8.»

É interessante e proveitoso ler este relatorio enderecado ao presidente do
conselho de ministros (entao o conselheiro José Luciano de Castro), quepedira
ao illustre clinico e professor a sua opinilo acerca dos benelicios que tiranam os

doentes atacados de tuberculose procurando a Serra da Estrella para seu allivio

e cura.

Serra (IVa) da Estrella. Apontamentos. Lisboa, editor José

Antonio Rodrigues. 1891. 8."

Serra do Filar (Convento da).— V. no Panorama, voi. iv, 1840,

pag. 161.

Setuhal (Roteiro da cidade de). Elaborado e offerecido a camara mu-
nieipal pelo seu presidente (José Antonio Januario da Silva) em 1891. Setubal,

tvp. Nova Havaneza, 1891. 4.«
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Setubnl.-V. Memoria relativa ao commercio de sai sob a baiideira

portugueza. Lisboa, 1821. 4.°

Hetit1>al.— V. no Panorama, voi. iv, 1840, pag. 8 e 217.

Slncs (Brere noticia), patria de Vasco da Gama. Lisboa, typ. do oPa-

norama», 18o0. 8.°

H. Joào Baptista. eie AJudfi (Descripcao historica, topo-

graphica e elhnographica do districto de) e do reino de Dahomé, na costa da

Mina. Por Vital de Beltencourt Vasconcellos Córte Real do Canto. Lisboa, typ.

Uni versai, 1869. 8.° A introduccSo é de Pinheiro Chagas.
Do mesmo auctor ha outra obra :

Missionarios francezn... na costa da Mina... Consideraci e melhora-

mentos a fazer no forte de S. JoSo Baptista de Aiuda e auxilio preslado e a

prestar aos subditos portuguezes e seu commercio, de communi accordo com o

rei de Dahomé. Ibi, typ. de Vicenie A. G. dos Santos, 1867. 8.°

A introduccao é de Pinheiro Chagas.

S. Jorge (Uba de).— V. Panorama, voi. n, 4838, pag. 231.

Marco» (Mosteiro de). — V. no Conimbricense o folhetim a coroe-

car em o n.° 3:817, de 25 de agosto 1903.

S. Miguel (Agenda do viajante na ilha de). (Por) Gabriel de Almeida.
• 1893. typ. editora do Campeao popular. Ponta Dclgada, S. Miguel, Arores. 8.#

de ix-1 innumere 102 pag. e mais 1 de indice.

S. Miguel do Refoyo».-V. Cabeceiras de Basto.

Soo.fo (Urna excursao ao). Notas numa carteira, por Josò Leite de Vas-
concellos. Barcellos. typ. do Tirocinio, 1882. 4."

A edicào foi de 30 exemplares.

S. Tbomé.— V. Viacùo em S. Thomé, por A. Pinto de Miranda Gue-

des, na colleccao de publicacoes feitas por occasiao do congresso colonial nacio-

nal, neste Dice, tomo xvm. pag. 329, n.° 37.

S. Thomé (A. Ulta de) A questuo bancaria no ultramar e o nosso
problema colonial, por A. F. Negreiros. Lisboa, typ. do jornal As colonias por-

tuguezas, 1893. 8.» ijom estampas e pianta.

8. Thomé (A. liba de). CorreccGes e addicòes (ao livro A ilha

de S. Thomé), por A. F. Negreiros. Lisboa, 1893. 8.°

S. Thomé e Principe.— V. o livro /.° barùo de Agua-lxi e

se» fUho visconde de Malanza, por Manuel Ferreira Ribeiro. Lisboa, 1901. 8.°

Com retrato. Contém quatro memorias: •Biographia do 1.° barao de Agua-Izé.

As plantacòes de cacau nas illias de S. Thomé e Principe. Productos agricola* e

industriaes da fazenda Porto-Alegre. Urna familia illustre».

Submarino Fonte» (Memoria sobre o). Lisboa, 1902. 8.° Com
gravuras.

i
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T
Tu.vini.— V. lielnlorio sob'e o cemiterio romano desroberto proximoda

cidade de Tacita em maio de 1868, por Augusto Carlos Teixciia do Aragao. Lis-

boa, 1868. 8."

Tempio <lo K*pli*ito Htiuto de PoiatalVjri"G. {ima
antiguoWa).E uin do* mais antigos tempio* da cidade, onde se venera a i inameni

do Espirilo Santo, e a da Senhora da Alegria, que primeiramente se chamou do
Castello.

Segundo uni documento de 29 de a bri! de 1696, que é a lettura uova dos

antigos estatutos da contraria do Espirilo Sanlo, de data desconhecida, mas que
estava rn em vigor no tempo d'el rei D. Sebastiano, foi instituida e>la contraria no
reinado de D. Alfonso III. que reedificou Porlalegre, ampliando-a depois el-rei

D. Diniz.

Sem tralarmos agora das vicissitudes por que tem passado està contraria,

que foi opulenta, e manleve urna albergarla e mn hospital, antes que a rainha

I). Leonor fondasse as casas de misericordia, diremo* sòmenle que no tempio do
Espirito Santo muitos annos se conservou uni cippo romano, de grande impoi -

lancia, que se arhou ao abrir seus aliecrces.

Era um marmorc quasi quadrado, e que parecia baver sido polesini ou
peanha de alguma eslatua, em suas inolduras e rornijas.

Quando o bispo D. Pr. Amador Arraiz governava a diocese de Porlalegre,

servia este marmore de cepo, onde se lancavsm esmolas.

Foi Iransferido no seculo passado este monumento para os pacos d«> con-

celho. onde se conserva enciavado na pande na sala de enlrada Tem a seguitile

inserì pvao :

Imp. Càes. L. Auhelio
Vkro Atg Divi Anto-
n'ni K. Pont. Max.
Thib. Po. Con. II. P P.

MuNir.ip. Ammai.

Cuja signifìcacao em vulgar é està :

0 Municipio Ammai dedicou està estatua oo Imperador Cesar Lucio Aurelio

Vero Augusto filho de Dico Antonino, Ponlifice Maximo, Tribuno do Poto, Consnl

dwts vezes, Pae da Patna.

Disse que era de grande importancia este cippo romano, porque na sua

inscripc.lo se fundarn os auclores que a Porlalegre allribuem o nome Ialino Ani-

mala.

E, na verdade, este nome se aclia no mappa, que, sol» a epigraphe Lusita-

na Velus, foi incorporado na importante obra do di. Levy Maria Jordflo, inli-

tulada Portugaltae Inscripciones Homnnas, eie.

Esla noticia è transcrinla integralmente do periodico Distrino de Portato/ir,

n.
n
121, de 18 de agosto 1886.

Terceirn . — V. Ilha.

Theoti o. — V 5. Carlos.

Theutro «mi Portuirul. (Sua origem). — V. Panorama, voi. i,

1837, pag. Il
tojio ni (Sifppi.) 26
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TLornai*.— V. Ordem (A) de Christo.

Timoi*.-V. Apontametitog para uin diccionario, eie, de Itapbaet »bs

Dón-s, na eolleccflo das publieaedes feilas por occasiào do Congresso colonia! na-

eional, nesle Dire , Ionio xvm, pag. 329, n." 29.

Timor. — V. Ditlrirto administratico de Timor, conferei tria f»ita i»

Sociedade de Geograpbia de Lisboa, por Alfredo da Costa Andradc. Lisboa,

1907. 8.»

Timor (Km). Por J. Com^s ai Silva. Macau, lyp. Mereanlil.

1802. 8."

Torre» Nova». — Litigio de embargo» e serventias entro a cantar»

niunicipal e um industriai. V. Causa civel entre partes. Auctor, José Antonio

da Silva; ré, a camara niunicipal de Torres Novas.

Torres Vedrai. — V. no Panorama, voi. iv, 1840, pag. 32t>.

Torre» Vedrni«. — V. Tturma* dos curo*, Torres Vedras, ajruas »•

lama» minerò- medicinaes, liydrollicrapia. Kelatorio de 1897, por J listino Xavier

da Silva Freirc, director medico do estabelecimentn dos Cucos, etc. 1901, typ

e papelaria Cabrai, Torres Vedras.

Toisfio <lo oiro. (Origem da insigne ordein militar do) ; e corno o

seu grào mesirado recaiu nos Heis de llcspanha. Por Antonio Pereira de Figuei-

redo, etc. Lisboa, Kegia ofli. lyp., 178o. 4.°

Tre»» nltleia», Samudas, Aldeia Nova do Cabo, Aldeia de Joannrs.

por Costa Guodolphim. Lisboa, 1904. 8.* Coni estampas.

Tunnel do Roeio, por Paul CbofTal. Lisbonue, 1881)

Typo «rr1 1pli tu. <lr\ Acndomlu Ideiti da» Hcieu-
ciu8, de Lisboa em jullio 1888. (Breve noticia da).

Unìvorwidudo «le Coimbra. (A sua autonomia.)— V. Coim-

hru.

T T rMiiliiittM «le Pereira (Memoria sobre a ftindarAo e progriv

sos do Itcal collegio das), (timbra, imp. da Universidade, 1850. 12.°

Valle de FlArcs. Kxcursao em procura de urna crmida «l<»

sedilo xvi. I). Joào de Castro. Por Henriquo Freire. Evora. 1901. 8.° de 3i pag.

Coni urna gravura.

Vnllonjfo (Bosquejo bistorico da vill i ile) e suas tradicòes. Por Kran

cisco José Hibeiro Seara. Santo Thyreo, 1890. 8.°
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Vfilloii{fo.— V. Impresetitafào dos liabitantes <lo concelbo de Vallongo

dirigida a Kl-Rei o senbor D Luiz I, ita qual se pede que o concelho *eja elevado

a eoniarca. Porlo, I8ti7. 8."

Tatuaci (No piiz dos), por Deliiii Sanlos Guerra. Lisboa, 1890. 8.° —
V. Loureaco Marques (Historia da mmpanha de).

Teiros (Villa de).— V. a parte !.• da Memoria qenealoqira e bio-

ijraphica dos tre* tenentes-qeneraes Leite*, età, por Joào de Mei lo de Si «usa da
Cunba Sotto Maior. 1838. 4>

Vianua do Lima.- V. Musteiro de Santo Theutonio.

Villa do Conde (Mostro de Santa Clara de).— V. no livro As ul-

tima» freiras, de Lino de Assumpcao. Porto. 1894. 8.°

Villa do Cond«».-V. no Panorama, voi. iv, 1840, pag. 729.

Villa l?oiic»a da Beira, — V. a Carta do Bispo de Coimbra ao

sea callido solve a risita pastumi de 1S75. É interessante o que escreveu ricerca

das bosptdaiias do convento do Desaggravo de Villa Pouca da Beira, pag. 2 a 4,

e no final pag. 12.

Numa pastora! de 1876. publicada fin 1877 pelo incarno sabio e benemerito
Prclado, dilo-se, de pag. 39 a 01 novos esclarecimentos àcerca dos meios de reme-

diar a grande pobreza em que permancriam as religiosas que ainda ali exisliam.

Villa JTrauoa do Xii*a (Lusitano* e mmauos em). Investigalo
geologica, archeologica e antbropologica de objeclos antigos e de bistoiia naturai

Fiumana. .. Pelo dr. Francisco Ferra/, de Macedo. Lisboa, imp. Nacional, 1893. 8."

(ioni estampa.

Villa Nova de Craya (DescripcAo topographica de) e da solem-

nissima festividadc que em acrao de gracas pela gloriosa restaurarlo de Portu-

gal se celebrou na igreja mairi/, da mesma villa no dia 11 de dezembro de 1808.

3. é edicào, etc. Por Joao Antonio Monteiro e Azevedo. Lisboa, na imp. Kegia.

Anno de 1813. 4.» de 74 pag.

Villa Nova de Goya (Melalo das festas que se lizeram em>
em 3 de maio de 1739. Por D. Joao Theolonio de Àlmeyda. Coimbra. olii, de

Francisco de Oliveyra, 1740. 4 °

Villa Reni (Origem de). Prolo-bistoria portugueza. Joao A. Ayres
de Azevedo. Coimbra, 1899. 8 ° (Separata do Incitata).

Viseeu.— V. Asylu Viziente.

Villa (Al de Yallon^o. Aos sejs compatriota* residenles no
Brasil. Numero unico. Dirigido por M. Pinto da Fonseca. Porto, tvp. Elze>eria-

na, rua do Bomjardim, 190. (Sem data, mas parece de 18K5). No alto da quinta
pagina traz urna phototypia coni a vista de Vallongo.

Contém a seguinte col laboralo :

«A villa de Vallongo e o Brasil*. por B. de Viterbo (Boa ventura da Fonseca
e Silva de Viterbo, advogado do Porto, ijà fallendo); « Manifestarlo aos babi-

tantes de Vallongo» ; «A sessào solemne», por (ìonealves de Azevedo; «Mensa-
gein e agradecimeuto» ; -Pela patria», |M)r Oliveira Lima; «Nova aspiraeùo», por

M. Pinto da Fonseca»; «Panorama da \illa de Vallongo», por M. F.
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Viglili (Caldaw d«).-V. Noticia hislorica sol>re a espingarda-

ri;i vizellcitóc. coni indicala gerars sobre a cspingardaria norlugueza. Tor IV
reira Caldas. braga, I880 8.°

Vitella i Itecordacóes de), por Antonio Figueirinlias. l'oito, 1901. 8. c

Com gravuras.

Zaire. - V. Angola.
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COLLOCACAO DAS ESTAMPAS

Knlre paji.

IìuiìIm .lo .M triiuó/ ik' P' jnh il lo r 17

Medalhas pombalinas 18i-iel85

Carro ì trinrophacg no corU-jo cin:o cm Lisboa 184-c e IH »

Carro» triuiQi'haea do cortejo civico do l'orto iHi-L e 485

Album <laó ruioas «le Lisboa fnr effetto do terremoto de 1755 (7 eilampas coni frontispi-

cio, «faosinailc») 184-l e 1É5

Pajr.

« Facsimile» da nota antographi posta num opusculn de Simfto da Lui Soriano H7
Vài' similo» do rosto da odioso do «Repertorio dos tfnipo»», de Valentin! Feniande* 3''7

• Facsimile» da insigni.i typographiea do impres^or Valentin) Fernandes, 1501 301»

• Fac-simile» do slgml puhlico do metmo impressor, no oxi'rcicio do nolano 311

<EaIos fxram copiados coni prìiuor da eJn;ao do* «Documento* para a littoria da typogra-

phia porlugupsa nos stculo*. XVI c XVII, do rontclheiro Vinancio Doslandps).

«Fac-simile» do rosto da fdif3o rara da obra do judcu Samuel l'sipir, conforme a nova fdif.V» do

Coimbra, prefaciada pelo dr. Mende» dos Roinedio*. de conta do cJitor Franci Amudo. . . . 3t7

«F.ic-sirmk-» ile oulra f«ln;.\i, i'I- in • SVJ
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