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# FR. JOAQUIM DO AMOR DIVINO REBELLO, por antonomasia o
Caneca. Carmelita descalco, naturai de Pernambuco. Tem biographia nas Memo-
rias do P. Lino, pag. 219 e seguintes.— Foi arcabusado a 13 de Janeiro de 1825.— E.

6789) Cartas de Pitia a seti amigo Damào.
6790) 0 typhis pernambucano. Periodico politico.

# JOAQUIM DE AMORIM CASTRO (v. Dice, tomo iv, pag. 60).

Fóra naturai da Bahia. NSo era só bacharel, tinha tornado o erau de doutor
em leis em 22 de junho de 1783. — Morreu no Rio de Janeiro a Ì8 de fevereiro

de 1817. (V. o Brazil historico, tomo il, pag. 157.)

# JOAQUIM ANTÀO FERNANDES LEÀO, naturai de Minas Geraea,

onde nasceu por 1808. Foi varias vezes deputado geral pela sua provincia, bacha-
rel formado pela academia de S. Paulo em 1833, ministro da marinha em 1848,
da apicultura em 1869 ; director geral das rendas publicas em 1857 ; presidente

de diversas provincias, etc.— E.

6791) Relatorio apresentado à assemblea geral legislativa na primeira sessao

da 14.* legislatura pelo ministro e secretano d'estado dos negocios da agricuUura,
commercio e obras pablicas. Rio de Janeiro, na typ. do Diario, 1869. Foi. de
118 pae. e 3 de indice. —É acompanhado de dois grossos volumes de Annexos,
contendo relatorios especiaes, mappas e outros documentos comprovativos das ma-
teria» expostas no relatorio geral.

JOAQUIM ANTONIO DE AGUIAR (v. Dice., tomo rv, pag. 61).

Era naturai de Coimbra, onde nascéra a z4 de agosto de 1*92. Tomàra o
grau de bacharel em direito pela universidade de Coimbra em 1814, e doutorà-

ra-se em 1815, e durante o curso dera as mais brilhantes provas de talento e ap-

plicacSo, que podem exaltar o nome de um estudante e honrar urna academia.

Fóra lente da universidade; presidente do conselho de ministros em 1841-1842,

em 1860, em 1865-1868; ministro do reino em 1833-1834, em 1841-1842, e em
1865-1866; e da justica, em 1834, em 1836, em 1842 (interino), e em 1846.

Falleceu com oitenta e dois annos de idade, após longa entermidade, na sua

quinta de S. Marcos do Barreiro, às nove horas da manna" de 26 de maio de 1874.
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Todos os periodicos liberaes, sem distinccSo de grupos politicos, publicaram
extensos artigos a seu respeito. V. Diario de noticias, n.°» 2:982 e 2:983, de 27
e 28 de maio ; Jornal do commercio, n.°» 6: 168 e 6:169 ; Tribuno popular, n.oi 1:911

e 1:912, de 27 e 30 de maio ; Jornal da noite, n.°» 1:041, 1:012 e 1:043, de 27,

28 e 29 de maio ; Diario pojmlar, n.01 2:701 e 2:702, de 27 e 28 de maio; Co-

nimbricense, n.° 2:801, de 30 de maio (contendo artigos dos srs. Anthero A. de
Araujo Pinto, visconde de Montc-Sao e A. A. da Fonseca Pinto); e n.° 2:800, na
ultima pagina, artigo do redactor principal, sr. Joaquim Martins de Carvalho;
Diario illustrado, n.°* 648 e 619, de 27 e 28 de maio (no primeiro d'estes nume-
ros reproduz o rctrato, que dtjra em 29 de abril de 1873, com artigo do sr. Pi-

nheiro Chagas) ; Recolucuo de setembro, n.°" 9:373 e 9:574, de 27 e 28 de maio;
e outros de Lisboa, Porto, Coimbra, Aveiro, Vizeu, etc. De entre tantos artigos,

copiàmos em seguida alguns trechos que esbocam os servir.os e o caracter do con-

selheiro Joaquim Antonio de Aguiar, e mostram a elevada apreciacSo da im-
prensa.

No Jornal do commercio, n.° 6:168, dizia-se : — «Nà"o pretendemos aqui, e

agora, referir a vida do sr. Aguiar. N'este momento, o seu vulto apparece-nos

corno o de uni heroe da revoluc«lo liberal, corno o de um ministro do governo do
duque de Rraganca, tao impavido general, corno denodado reformador

;
apparece-

nos corno urna memoria gloriosa, corno urna licito e um exemplo. 0 sr. Aguiar
foi um d'essa pleiade de gigantes, que ousaram dcitar o macbado reformador ao
velho edificio politico d'està terra. Foi um dos obreiros d'essa nobilissima em-
preza, iniciada pelo mais elevado e puro caracter da revoluto, Mousinho da Sil-

veira».

No Conimbriceme, n.° 2:800, lia-se : — «Os filhos de Coimbra perderam no sr.

Aguiar um desvelado pafricio, e o partido liberal um dos seus membros mais dis-

tinctos. É porém de justica o dizer, que a cidade de Coimbra, pela sua parte, tam-
bem uunca foi ingrata ao sr. Aguiar. . . Se o sr. Aguiar era um distinctissimo fi-

Iho de Coimbra, os seus patricio3 tambem o consideravam corno elle o merecia.

Assim se honravam mutuamente».
No Diario illustrado, n.° 618, lia-se :— «Nos intervallo» em que estava retirado

do poder, tornava parte adiva nos trabalhos parlamentares, sendo successiva-

mente eleito deputado em todas ou quasi todas as legislatura?, alé que foi ele-

vado ao nariato. A sua voz foi sempre escutada com profondo recolbimento; as

suas opiniCes acolhidas com o respeito a que Ihes davam direito a experiencia,

illustralo, conviceSo e sinceridade de que nasciam e por que eram inspiradas».

No Diario de noticias, n.° 2:982, lia-se : — "De singular isencao de caracter,

franco na manifestalo de suas opinióes, e de invulneravel lealdade, mereceu sem-
pre a consideralo e a eslima do imperador e a da sr.* D. Maria II, e a de seus

iìlhos que o veneravam corno ao mais dedicado amigo da dynastia».

A Revolucào de setembro, n.° 9:574, referindo-se ao funeral, diz:— «. . . 0
povo e a realeza juntaram-se na manifestalo imponente de saudade e de eslima
que hoje presenciou a capital. Todos os cidadftos, desde o principe até o mais hu-
milde proletario, se agruparam em torno do feretro do homem illustre que bai-

xava à campa. Havia n'esta concorrencia extraordinaria urna homenagem pres-

tada ao homem, urna homenagem prestada ao principio. Joaquim Antonio de
Aguiar fóra sempre um verdadeiro varSo de Plutarcho, de consciencia severa, de
proceder recto e inabalavel, digno por isso do respeito de todos. A idèa que elle

representava era a idèa da liberdade, e da liberdade, oue, corno a deusa antiga

mie protegia Athenas, trazia n'uma das m5os o ramo de oliveira, n'outra a espada

aas grandes luctas».

Tem igual mente biographia e retrato na Revista contemporanea, de Francisco

Duarte de Almeida e Araujo; biographia no Conimbriceme, n.° 2:721, de 23 de
agosto de 1873, por A. A. F. P. (o sr. Abilio Augusto da Fonseca Pinto); bio-

graphia e retrato no Aimanach liberal para 1876 (impresso em Coimbra), pelo sr.

M. E. Garcia, etc.
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No artigo do sr. Fonseca Pinto lé-se : — «De todas as reformas do sr. Joa-
3uim Antonio de Aguiar, corno ministro de D. Pedro, foi a da extinccSo das or-

ens religiosas a que tornou o seu nome mais conhecido. E assim devia ser, por-

que era um golpe profundo na velha organisacào social, offendia muitos interes-

ses arraigados, eextirpava radicalmente as influencias mais nocivas à liberdade».

No do sr. Garcia Ié-se : — «Dando trcguas às discussOes politicas e impondo reli-

gioso silencio aos desafogos parlidarios, toda a numerosa lamilia liberal, unida em
um só pensamento e identificada em um mesmo sentir, deplorou a morte do be-

nemerito cidadào Joaquim Antonio de Aguiar, o qual, deixando de existir, dei-

xou ligado ao seu modesto nome a honra da memoria e saudosa recordacao a que
téem incontestavel direito aquelles que, desinteressadamente e por amor da liber-

dade, servem dedicadamente a sua patria, e beneflciam os seus concidadaos. .

.

É por isso que. . . o partido liberal, sem distintilo de cór politica, prestouàsua
illustre e abencoada memoria as homenagens de 'respeito e de gratidSo, que lhe

deve pelos constantes, sinccros e desinteressados servicos por elle feitos ao esta-

belecimento e consolidalo das instiluictfes em PortugaW.
A camara municipal de Coimbra, logo que leve noticia da morte do conse-

Iheiro Joaquim Antonio de Aguiar, decidiu que fosse posto o nome d'estc be-

nemerito fiiho d'aquella cidade à rua onde elle habitàra, a antiga rua do Cor-

reio.

Cumprindo-se urna disposicelo testamentaria, o feretro do conselheiro Joa-

quim Antonio de Aguiar ficou depositado no cemiterio occidental, dentro do ja-

zigo n.° 496, pertencente ao sr. José Joaquim de Almeida Lima. 0 caixao teve

ali o n.° de ordem 4:598. Tambem para execuc.lo do testamento foram seusres-

tos mortaes, com as cinzas de seu irmao Manuel Maria de Aguiar, levados para
Coimbra, saindo do cemiterio de Lisboa para o d'aquella cidade em 9 dedezem-
bro de 1875. Acompanharam-os, aleni dos testamenteiros e amigos intimos, alguns

dos ministros srs. conselheiros Fontcs Pereira deMello, dr. Barjoua de Frcitas e An-
tonio de Serpa. Foram de Lisboa a Coimbra muitos altos funccionarios, membros
de varias corporacócs, e representantes da lamilia real, para tomarem parte no
prestito. (V. o Diario de noticias, n.°" 3:523, 3:524, 3:520, 3:527 e 3:528, de 9 a
H de dezembro de 1875; e Conimbriccnsc, n.°« 2:961 e 2:962, de 11 e 14 de de-

zembro (o primeiro d'estes numeros é interamente dedicado «1 ceremonia fune-

bre e à"s manifestacGes populares, que receberam os restos do illustre estadista;

e no folhelim reproduz o discurso com que Joaquim Antonio de Aguiar defen-

déra, em marco de 1827, os cstudantes de Coimbra que tinbam feito parte do ba-

talhSo academico, e cujas faltas alguns lentes da universidade nilo queriam que
fossem abonadas.) V. tambem outras folhas da mesma epoclia.

0 Conimbricense, n.° 2:950, de 3 de novembro de 1875, transcreveu do Dia-
rio das cortes de 1821 a discussilo que occorreu no congresso a respeito da in-

justica que se Azera na universidade a Joaquim Antonio de Aguiar.

Urna circumstancia curiosa : em 25 de abrii de 1867 o Jornal do commercio

publicou, com urna extensa necrologia, a noticia da morte do conselheiro Joa-

quim Antonio de Aguiar. Creio que em outras folhas da provincia se reproduziu

essa noticia. Foi, porém, desmentida no dia seguinte. Originàra-se no boato de
se terem aggravado os padecimentos do illustre estadista.

# JOAQUIM ANTONIO ALVES MBEIftO, nasceu na cidade de Icó,

da provincia do Ceara, em janeiro de 1830. Formado em medicina pela universi-

dade de Cambridge, ahi exerceu a clinica por algum tempo, e depois voltando

à sua patria desempenhou varias funccócs, e commi ssoes : cirurgiào mór da

guarda nacioual do Cearà, medico da misericordia da mesma cidade, etc. Per-

tence a diversas sociedades scientificas do Hrazil e estrangeiras. Por servicos re-

levantcs prestados em Pernambuco, por occasiào da epidemia do cholera morbus

em 1856, recebeu de sua magestade o imperador o grau de cavalleiro da ordem

da Rosa. Em 1862 fundou urna revista mensal de medicina sob o titulo de Lan-
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ceta. V. a Hittoria geral do* homen* vivos e morto*, etc, publicada em Genebra em

C792) Jnstrucgòe* populares sobre o tratamento do cholera morbus. 1859.

6793) Instrucgùes populares sobre o tratamento da variola. 1859.
(3794) Instruccòes populares sobre o tratamento da febre amarella, 1860.

6795) Manual da parteira. 1861, com estampas.

A obra Demonstragào (n.° 1450) tem 206 pag. e mais 1 de errata.

JOAQUIM ANTONIO CORRETA DA NATTVIDADE, presbytero, ba-
charel formado em theologia pela universidade de Coirabra. Foi professor de ora-

toria, poetica e litteratura classica, no lyceu nacional de Lisboa, etc. — E.

6796) Fundamentos de analyse grammatical e de estyto, e de composigào de

themas, extrahidos dos melhores classicos portuguezeSj para uso dos que cursam os

tres annos de portuguez nos lyceu* do reino e colonias. Parte i. Lisboa, na typ. de
Gaudencio Maria Martins, 18b2. 8.° gr. de vm-310 pag. e 1 de errata. — Depois
da saida do seu auctor do lyceu, està obra nao foi mais adoptada. Substituiram-a

outras de diversos auctores.

6797) Resposta de um doutorando a tres doutores da faculdade de theologia

da universidade de Coimbra, ou refutacào da censura que os mesmos Ihe fizeram
às suas theses, que estavam para ser defendidas na mesma universidade. Ibi, na
typ. de José Baptista Morando, 1863. 8.° gr. de 40 pag.

P. JOAQUIM ANTONIO FERNANDES DE SALDANHA (v. Dice.,

tomo iv, pag. 63).

Foi tambem lente de theologia dogmatica e moral.

Tem mais :

6798) Oraguo de acguo de gragas que pela faustissima acclamagao e exaltagàa

do Brazil pelo augusto soberano. . . o sr. D. Joào VI recitou na cathedral de
S.Paulo em 8 de abril de 1811. Rio de Janeiro, na typ.Real, 1818. 4.° de 29 pag.

JOAQUIM ANTONIO DA FONSECA E VASCONCELLOS (v.Joaquim

de VasconcellosJ.

' # JOAQUIM ANTONIO HAMVULTANDO DE OLIVEIRA (v. Dice,

tomo iv, pag. 63).

Acrescente-se :

6799) Theses sustentadas perante a faculdade de medicina do Rio de Janeiro

sobre as questóes : 1.", quaes as molestia* em que a auscultagào se deve empregar

para sereni reconhecidas, etc. ;
2.*, connexdes da anatomia pathologica com os o«-

tros ramo» das sciencias medica» ; 3.", hemostasia cirurgica ;
4.", forgas mechanù

cas da respiragùo e da circulaguo. Rio de Janeiro, na typ. Guanabarense, 1855. 4.°

6800) Opusculos recreativos e vopulares. Paris, na imp. de P. A. Bourdier &
O, 1863. 8.° gr. de 281 pag. e 1 ae indice.— Contém treze opusculos em prosa

e a Esposa de aìem-tumulo, drama em verso, que fóra jà impresso em 1856, e de

que se fez mencSo sob o n.° 1455. Os opusculos s5o :

I. Machinas de coser americanas.

II. Episodio* da epocha.

III. Excursóes do velho Kronos'.

IV. O bom mogo.

V.| Inconvenientes das mudangas.

VI. Novo* episodios da epocha.

VII. Banhos do mar.

1868.—E.

pag. 62).

JOAQUIM ANTONIO DE CARVALIIO MENEZES (v. Dice., tomo IV,
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Vili. Outros episodios da epocha.

IX. Quem te viu, e quem te vé.

X. Apreciagòes divei'sas.

XI. Finaes episodios da epocha.

XII. 0 usurai-io.

XIII. A marqueza de Mil Flores.

JOAQUIM ANTONIO DE LEMOS SEIXAS E CASTEL-BRANCO
(v. Dice, tomo iv, pag. 64).

Exerceu nos ultimos annos a profissSo de «advogado» dos chamados de
«provisao».

Tem mais :

6801) Allegando de direito. .. em a causa de libello civel, accào ordinaria de
nullidade, auctoi %

es Joào Ferreira Guedes, e seu irmùo Joaquim Ferreira Guedes ;

réu Manuel Fernandes de Sa, etc. Lisboa, na imp. Nevesiana, 1837.4.° de 38 pag.

com as iniciaes do seu nome.

JOAQUIM ANTONIO DE MAGALBÀES (v. Dice, tòmo iv, pag. 64).

Acrescen te-se :

6802) A quèda do despotismo : drama historico em tres actos, composto para
se representar em o dia 24 de agosto de 1822, em memoria do faustissimo dia da
acclamacelo feita na cidade do Porto, etc. Coimbra, na typ. da rua dos Coutinhos,
1823. 8." de 23 pag.—Em verso, apesar do Ululo, nao passa de um «elogio dra-

maticp». E raro encontrar-se està obra.

Acerca do dr. Joaquim Antonio de MagaMes escreveu o sr. conselheiro dr.

Conio Monteiro duas cartas a Innocencio, esclarecendo certos pontos da vida
d'esse homem, que tanto figurou em Fortugal n'um dos periodos mais agitados

da historia contemporanea, entre o declinar do primeiro quartel e no correr do
segundo guartel do presente seculo. Sào interessantissimos documentos, de que
Innocencio recebéra auctorisacao para fazer o uso que entendesse. Và"o, pela sua
importancia, reproduzidos na integra. Eis a primeira carta :

«Sr.. . No Diccionario bibliographico portuguez, cuja proxima conclusilo é

saudada corno a inauguralo de um glorioso monumento nacional por todos quan-
tos prézam as letras patrias, encontra-se no firn do artigo, em que v. da conta

dos escriptos do conselheiro Joaquim Antonio de Magalhàes, urna assercào que
v. nao deixarà de rectiGcar, porque é injusta. 0 respeito, e perpetua gratidao,

que consagro à memoria de um dos homens mais eminentes d està terra., meu tio

por affinidade, porém meu segundo pae pelo desvelo com que se empenhou na
minha educacào e adiantamento, impóem-me o dever sagrado de reclamar de v.

a reparacSo da injustica alludida, involuntaria seni duvicla.

«N5o foram desregramentos intimos as causas que abreviaram os dias d'este

exemplarissimo chefe de familia. As fadigas a que se n&o poupou, no desempenho
da espinhosa missào a seu cargo, na qualidade de ministro plenipotenciario de
Portugal na córte do Rio de Janeiro, aggravadas pela influencia de um clima no-

civo ao seu temperamento e organisacao, foram a verdadeira origem da sua pre-

matura morte. 0 tratamento inconveniente de urna grave erupcao de pelle, que o
acommettéra um anno depois da sua chegada ao BraziI, acarretou-lne a perda
immediata e quasi total da vista : as energicas applicacCes, com que um celebre

oculista estrangei ro tentàra restituir-lh'a, affectando-lhe profundamente o cerebro,

apagaram-lhe o facho da rasflot Dez annos de martyrio soffrido com edificante

resignacSo mediaram entre aquellas duas lastimosas perdas, a da luz dos olhos e

a da luz do espirito I Morreu a 5 de Janeiro de 1848, contando pouco mais de
cincoenta e dois annos de idade.

«Por està singela narracSo conbecerà v. a inexactidSo das informa^Ces, em
que se fundou, na parte a que me reflro, do indicado artigo. Espero, pois, do seu

reconbecido amor da verdade, que no supplemento final da sua obra apagarà de
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bom grado a mancha involuntariamente lancada sobre o tumulo de um homem
respeitavel pelas nobres qualidades e virtudes que o distinguiam, e de quepodem
dar testeinunho todos que o conheceram de perto.

«Acrescentarei, por ultimo, annuindo ao convite quo se lé no tomo vu do
Dice., que alem dos escriptos que enumera, publicou ainda o conselheiro Joaquim
Antonio de MagalhSes, em 1844, um notavel opusculo combatendo à luz dos pria-

cipios liberaes o famoso decreto do 1.° de agosto do mesmo anno.

«Nilo me recordo agora de mais alguma publicacSo sua, mas sei que deixou
ineditas muitas poesias de reconhecido merecimento.

«A traduccSo do folheto de mr. Jules de Lasteyrie (n.6 1465 do Dice), foi

feita por mim nos dias de umas ferias academicas, e com tanta precipitacelo que
nao cheguei a revel-a. Foi meu tio quem a corrigiu, emendou, e fez publicar à
sua cusla.

• Aproveito està occasklo de repetir os protestos de consideralo com que son— De v. muito attento venerador e admirador.— S/C, 31 de marco de 1863.=a

Antonio Maria do Couto Monteiro.»

Eis a segunda carta :

«Sr... Penhorou-me extremamente a obsequiosa e delicadissima carta de
v. e se na"o me apressei a responder-Jhe e teslemuiihar-lhe o meu sincero reco-

nbecimento foi porque desejava remetter- Ihe ao mesmo tempo mais algunsescla-

recimenlos a respeito de meu tio Joaquim Antonio de Magalhaes. Tendo, porém,
até hoje solicitaao inutilmente a restituiciìo de urna serie ile apontamentos que a
minila familia confiàra a um dos nossos mais distinclos escriptores, que se prò*

punha escrever a biographia de meu tio, resolvi prescindird'elles n'esta occasiao

para nao demorar mais o cumprimento do meu dever para coni v. Assim, pois,

do que jà tive a honra de communirar a v. sómente acrescentarei que meu tio

foi um dos membros mais influentes da junta do Porto em 1828
;
emigrou para

Inglaterra e esteve n.is ilhas com D. Pedro, onde tomou parte na redaccao das
leis da dictadura, collaborando com Jose da Silva Carotino e José Leandro da
Silva e Sousa na reforma e orfani sacao da justica estabelecida pelo decreto n.° 24
de 16 de maio de 1832. (A minuta d'este decreto emendada e annolada em par-
les pelo proprio punlio do duqne deBraganca, existe em poder do genro de meu
tio o conselheiro J. R. da Costa Cabrai). Desembarcou em a praia do Mindello, e foi

ministro da justica no Porto, havendo-se de modo que no relatorio apresentado
pelo governo às córtes em 1835, se atDrma aue a sua entrada e de José da Silva

Camillo para o ministerio salvava a causa da rainha.

«Agradeco cordialmente a v. a idèa de transcrever integralmente no Supp.
a minha carta antecedente, que de certo nao merece tanta honra, e deixo a v. a
mais completa liberdade para fazer a este respeito o que tiver por melhor.

«Aproveito està occasiSo de renovar a v. os protestos de consideracSo e es-

ilio de 1863.= Antonio Maria do Conto Monteiro.»

0 folheto Portugal depois da revolucào de 1820, etc, de J. Lasteyrie (n.*

1465'), a que allude o sr. Couto Monteiro, tem 95 pag.

JOAQUIM ANTONIO MARQUES (v. Dice., tomo iv, pag. 65).
Nascéra por 1818 ou 1819. Foi com effeito alumno da academia de bellas

artes. — Para a sua biographia veja-se o Quadro de Enèas, a pag. 33.

Collaborou, em 1857, no Jornal das bellas artes, onde se enconlram alguns
artigos seus.

JOAQUIM ANTONIO MARTINS DA SILVA, nasceu a 22 de agosto de
Ì858, na freguezia dos Martyres, em Lisboa; fìllio de Antonio Martins da Silva
Junior, e de D. Henriqueta Adelaide Salgado Martins da Silva. Assentou praca
corno voluntario no regimento de infanteria n.° 16 em 15 de novembro de 1878

;

e seguindo os estudos, em julho de 1879 era promovido a alferes alumno, es-
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ttmdo ao presente collocado corno segundo tenente no regi mento de artilheria
n.° i. Està portanto habilitado cotn o curso da respectiva arma pela escola do exer-
cito, onde obteve o terceiro premio honorifico pelo segundo anno lectivo de
1880-1881. Tem tambem o curso preparatorio para artilheria da escola polyte-
chnica, coni approvalo em todas as cadeiras de mathematica, obtendo a qualifi-

caf5o maior para poder concorrer a premio nas primeira e segunda cadeiras, e
na de chimica analytica da mcsma escola. É socio da sociedade de geographia de
Lisboa, e tem sido collaborador do Jornal de sciencias mathcmaticas e astronomi-
cas, do sr. dr. Francisco Gomes Teixeira, impresso em Coi mora, e ahi se encon-
tram de sua penna as seguintes produccòes :

6803) Sobre urna fornitila integrai. — No tomo n, de 1878, pag. 167 a 172.
6804) Sobre a tramformagào ilas funccóes de Lyendre em integrai defìnido.

—No torno ni, do 1881, pag. 17 a 20.

6805) Sobre a reduccùo diretta de urna classe de integraes definìdos multi-
plos.— Idem, pag. 49 a 54.

6806) Demonstracùo de um theorema de mr. Besge.—\dem, pag. 65 a 72.

6807) Nota sobre a transformacùo de uni integrai defìnido.— Idem. pag.
477 si 18ì«

6808) Sur quelques formules nouvelles relatives aux racìnes des équations al-

gèbriqitcs. — No tomo iv, 1882, pag. 1 a 38.

6809) Solucùo de urna questuo proposta.— idem, pag. 190 a 191.
Alem d'isso, conserva inedilas outras memorias relativas à analyse mathe-

matica. Na oceasiào de se cscreverem estas linhas, tinha na imprensa nacional
urna dissertacelo de concurso com o titulo de

6810) Sobre os systcmas hamiltoniano e canonico e a sua applicaguo na thcoria
geral das perturbacves planetares.

# JOAQUIM ANTONIO DE MESQUITA. .
.—E.

6811) Croup. Histologìa das arterias. Causas detmninantes de molestiat.

Arsenico. (These.) Rio de Janeiro, 1863.

JOAQUIM ANTONIO NOGUEIRA (v. Dice, tomo iv, pag. 66).

Entre os opusculos anonymos, que se Ihe altribuiram, Innocencio tinha a
certeza que era de Nogueira o segui nte :

6812) Siìichronismo do reinado de Maria Segunda. Lisboa, sem designalo da
typ., 1848. 8.° gr. de 72 pag.

Pelo contrario, a Carta de Junius Lusitanus, n.° 1477, dizia que n5o era

d'elle, mas de Paulo Midosi Senior.

# JOAQUIM ANTONIO DE OLIVEIRA BRAGA, naturai do Rio de
Janeiro, onde nasceu em 2 de outubro de 1833- Gomecou os estudos medicos em
fevereiro de 1853, sustentou these em 9 de dezembro de 1858, e tomou o grau

de doutor em 13 do mesmo mez. Por occasiao da invasSo do cholera morbus no
firn de 1855, cursando ainda o quarto anno da escola de medicina, foi nomeado
pelo dr. Paula Candido, presidente da junta de hygiene, para fazer parte da com-
missao sanitaria para a provincia do Espirito Santo, cujo destino porém nà"o se-

guiu por circumstancias alheias a sua vontade. Depois foi chamado para a enfer-

maria organisada pela camara municipal, onde, conjunctamente com outros alu-

mnos, prestou servicos medicos cmquanto durou a epidemia.— Morreu pouco

tempo depois de formado, em 21 de agosto de 1859, contando apenas vinte e um
annos de idade, vidima do croup, de que foi atacado ao tratar enfermos da mes-

ma molestia. O Correio mercantil, de 23 do dito mez, publicou um artigo ne-

crologico, em que fazia sobresair as boas qualidades a'este mallogrado medi-

co.— E.

6813) Da respirando nos vegetaes, e da sua influendo na atmosphera.— Das
causas do parto. Da hemoptysis. Dos signaes racionaes da prenhez e seu valor re-
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lativo. (These.) Rio de Janeiro, na typ. de J. Villeneuve & C.- , 1858. 4.° gr. de
v-24 pag.

JOAOUIM ANTONIO DE OLIVEIRA NAMORADO, naturai de Lis-

boa, filho de Antonio Joaquim Namoiado, antigo medico militar, e de D.Mariana
Carolina Amalia de Oiiveira, jà fallecidos. Nasceu em 25 de fevereiro de 1839.

Aos dezeseis annos de idade matriculou-se na escola medico- ci rurgica de Lisboa,

e ali fez, sem interrupcao, seu curso de 1855 a 1860, defendendo a these inaugu-

rai em outubro d'e6se ultimo anno. Nomeado medico substituto das cadeias civis

de Lisboa e da casa da corrcccao em 1877, e sub-delegado de saude substituto

em 1878. Desde 1866, em successivas reeleicóes, algumas em lucta junto da urna

com adversarios influentes, tcm tido logar nas vereacOes do municipio da capi-

tal, desempenhando funccCes em quasi todos os pelouros. É proprietario de um
dos primeiros postos meuicos estabelecidos em Lisboa, na rua de S. Bento. Du-
rante a epidemia da febre amarella em 1857, sendo ainda estudante de medicina,

prestou servicos n'um hospital provisorio estabelecido na rua de Santo Ambrosio
(casa que depois comprou de sociedade com seu irmao, o actual sr. barao de Santo

Ambrosio), e por isso Ihe foram concedidos o habito da Torre e Espada e a me-
dalha human i taria da camara municipal, condecoracCes que todavia nào costuma
usar.— E.

6814) Panando. (These.) Lisboa, 1860.— N5o foi impressa està these. Deve
estar archivada na respectiva escola.

6815) Algumas consideracùes sabre as casas de correccuo e cadeias civis de
Lisboa. Lisboa, na imp. de J. G. de Sousa Neves, 1877. 8.° de 16 pag.— É offe-

recido este opusculo ao procurador regio, sr. conselheiro Manuel Pedro de Faria

Azevedo.
0 sr. Joaquim Namorado tem collaborado em diversos periodicos, principal-

mente a ìespcito de questCes municipaes e de hygiene. No Óoutrier de Lìsbornie

inseriu urna serie de artigos àcerca da salubridade publica. Erri 1864 fundou, de
accordo coni o dito seu iniiSo, sr. barSo de Santo Ambrosio, urna folha para venda
avulsa, sob o titulo de Noticiario portuguez, seguindo pouco mais ou menos o
programma do Diario de noticias, que jà gosava entao de sympathias e popula-

ridade ; mas, passado algum tempo, aquella folha mudou o nome para o de Dia-
rio popidar e a sua propriedade foi transferida para outras pessoas. (V. Joaquim
de Vasconcellos Gusmuo e Mariano Cyrillo de Carvalho, nos logares compe-
tentes.)

# JOAQUIM ANTONIO PINTO JUNIOR, doulor . . .—E.
6816) A Igreja catholka e os jesuitas. (Conferencias publicas no edificio do

Gì'.'. Or.' . Ùnido do Drazil.J Rio de Janeiro, na typ. Perseveranca, 1873. 8/»

gr. de 24 pag.

JOAQUm ANTONIO RIOEIRO (v. Dice, tomo rv, pag. 66).

Era coronel commandante do primeiro batalhSo de infanteria de linha

da provincia de Mocambique, onde serviu pelo espago de trinta e tres an-
nos, etc.

A Memoria n.° 1478 tem, alem das 18 pag. designadas, dois mappas, no
mesmo formato, uni d'elles com a designacào numerica das pecas, obuzes, etc*
que guarneciam a fortaleza de Mocambique ; outro com a dos soldos que ven-
ciam os militares ali empregados, etc.

JOAQUIM ANTONIO 8ALGADO, naturai de Lisboa. Filho de José An-
tonio Salgado. Cirurgiào-medico pela escola-medico cirurcica de Lisboa. Defen-
deu these em 21 de julho de 1880 e foi approvado pienamente e com lou-

vor.— E.

6817) 0 chloroformio no parto. (These.) Lisboa, 1880.
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JOAQUIM ANTONIO DA SILVA, nasceu em Lisboa a 48 de abril de
1830. MedicO'Cirurgiao pela escola de Lisboa, lente na escola polytechnica, so-

cio da academia real das sciencias e da sociedade das sciencias medicas, etc. —
Morreu a 10 de agosto de 1860. Tem biographia e retrato na Revista contempo-

ranea, tomo li, pag. 147 a 156. — E.

6818) Do emprego do perchhrureto de ferro no tratamento do* aneurisma»,

(These.) Lisboa, 1855.— Parece que nào a chegou a imprimir.

Tem impressos, posto que ainda n3o vi exemplares, os seguintes trabaihos :

6819) Esludo da composicuo da agita da chuva que càe em Lisboa.

6820) Noticia dos trabaihos magnetico» executados no observatorio do infante

D. Luiz em 1859.

6821) Collocando do orbe terraqueo no universo.—A esphera de Syracusa. —
Duas notas na versato dos Fastos, por A. F. de Castilho, tomo in, pag. 448
e 462.

Collaborali tambem em diversos jornaes.

# JOAQUIM ANTONIO DE SOUSA ANDRADE, naturai do"] Mara-
nhSo. Ignoro outras circumstancias pessoaes. Tenho nota de que cultivava a poe-
sìa e de que publicou em 1868 um volume de versos, impresso por B. de Matos,

era S. Luiz do MaranhSo. 8.° gr. de 189 pag. e 1 de indice. N'este volume incluira

o auctor o
6822) Guesa errante, poema em quatro cantos.

JOAQUIM ANTONIO DE SOUSA TELLES DE MATOS, filho de
Antonio Telles de Matos e D. Helena Miquelina de Sousa Matos. Nasceu em Evora
em 13 de agosto de 1843. Depois de ter cursado algumas cadeiras no lyceu

d'aquella cidade, veiu a Lisboa matricular-se na escola polytechnica para seguir

os estudos de engenheria civil; mas, segundo confessa em urna carta a Innocen-

cio, por sua pouca assiduidade e pela sua indole irrequieta, deixou a escola e re-

colheu-se a terra natal, do que estava arrependido. Dedicàra-se desde 1863, corno

frequentador assiduo da bibliotheca de Evora, com um amor profondissimo, e
sem remuneralo de especie alguma, ao estudo de suas preciosidades bibliogra-

phicas, e d'ani a idèa de fazer a continualo do catalogo de mss., que Rivara co-

meta e de que so podéra imprirnir um tomo. Os seus trabaihos gratuitos na
dita bibliotheca chamaram a attenevo do governo de sua magestade, queem por-

tarias de 8 de marco de 1868 e 25 de abril de 1870 os mandou elogiar. No en-

tretanto, alguns desvarios de verdes annos, a applicalo aos livros, as contrarie-

dades que se Ihe afiguraram maiores que realmente seriam e o desalentaram,

levaram-lhe abatimento ao corpo e enfraquecimento ao cerebro, tao lastimavel-

mente no vigor da idade, que teve de recolner-se a casa, ferido de urna gravissi-

ma enfermiefade, para a qual a medicina nao teve remedio, e os estudiosos fica-

ram assim privados dos servicos de um auxiliador intelligente e prestante. — E.

6823) Catalogo dos mss. da bibliotheca publica eborense, etc, tomos n e ni,

(V. Joaquim Heliodoro da Cunha Rivara, no tomo in, pag. 83, e no logar compe-
tente d oste Supp.J.— A proposito d'està obra, escrevia Telles de Mafos a Inno-

cencio :

«Conerai o tomo ni do Catalogo dos mss. e colligi as primeiras folhas do iv

e ultimo. Emquanto ao galardào, que me espera por ter feito tudo de graca, e

até gastando eu algum dinheiro, pouco me toca os nervos, Uve e terei . . . com
que passar n'aquella aurea mediocrità*, que Horacio tao bem descreveu ; e scr-

viu-me de emprego a ocios que melhor nao soube nem julgo possivel empregar ;

que o meu traballio nSo é ruim, vejo eu pelas palavras do dr. Simfles no Conim-
bricense, pelas cartas que Joaquim Martins de Carvalho me escreveu espantado

(sic) de que eu dos vinte aos vinte e quatro annos tivesse feito o catalogo . . . 0
modo lisonjeiro de Alexandre Herculano, quando aqui esteve e lhe fui apresen-

tado ; o que elle depois disse em meu abono, e finalmente aquella carta de Ri-
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vara ao Simóes, que, sem rebuco digo, lisonjeou a mioha vaidade, porque nin-

guem conhece. melhor o estado da bibliotheca, nir.guem melhor que Uivara sabe
quanta forca de vonlade me foi indispensavel para desroaranhar a intrincada ineada

em que se acham cenlenares de massos que ltivara nao leve tempo de investigar

e muitos outros que entrararn posteriormente
;
islo, digo-lhe coni franqueza, valeu

inais que as portarias de 8 de inarco de 1868 e 2o de abril de 1870 publicadas

no Diario do governo, transcriptas por alguns jornaes, onde a par de lisonjeiras

palavras alguns me classilicaraui de empregado da bibliotheca, o que nao é ver-

Sade, pois que nao sou funccionario, nem commissionado do estado, e na biblio-

theca (de Evora) sou um visitante quotidiano, e nao formo tenero de me empre-
gar, salvo se nao for cullivando as minhas herdades e quinlas, que segundo diza
respecliva raatriz rendem 1:200^000 réis, quantia insigniticante, mas que para
mini sempre irà ebegando. Pouco me importou tambem o diploma de socio do
real instituto archeologico, etc.»

N'um folhetim do Conimbricense, n.° 2:370, de 12 de abril de 1870, o sr. dr.

Augusto Filippe Simòes referiu-se ao traballio da catalogalo dos mss. da biblio-

theca elwreuse, em continuacào do que ali tizera Rivara, e elogiou-o, bum corno

o desinleresse do sr. Telles de Matos, acrescenlando :

«De lodas as bibliothecas do reino é a de Evora a uuica que tem actual-

mentc catalogo impresso dos manuscriplos, apesar de ser maior oseu archivo que
o de qualquer outra. Assim nào só paia o estuilo da historia das nossas posses-

sòes ullramarinas, mas tambem para a resolucào de varias questùes diplomaticas,

taes comò as do padroado, tem por vezes prestado imporlantes subsidios, que se-

riam corno se nào existissem, se nao corresse impresso o . . . volume do cata-

logo.»

6821) Additamentos ao litro « Musicos porluguezes» do sr. Joaquim de Vas-
concelhs. — Serie de folhetins no Conimbricense, n.°* 2:463, 2:4ò*ì, 2:45o, 2:437,
2:458 e 2:459, de janeiro e fevereiro de 1871, mas lìcou ahi interrompida a pu-
blicacào d'estas notas, em que alias pouco lattaria para a conclusilo.

6825) A imparcialidade critica do sr. Joaquim de Vasconcellos, avaliada por
J. A. S. Telles de Matos. Evora, na lyp. do governo ch'il, 1873. 8.° gr. de 29 pag.

Àcerca d'este folheto e do seu auctor fez o sr. Camillo Castello Branco mencào
em as Noites de hisomnia n.° 8, a pag. 65' e seguintes.

A proposito da polemica suscitada por causa da versào do Fausto, feitapelo

visconde de Castilho, escreveram artigos ou follietins nos periodicos, ou imprimi-

ram folhetos, os srs. Joaquim de Vatconcelbs , José Gomes Monteiro, Adolpho Coe~

Iho, Grarn ìiarrelo, Anthcro do Quental, e outros. Vejam se estes nomes nos lo-

gares competentes.

Quando Telles de Matos deixou de frequentar a bibliotheca de Evora
pouco depois da saida para Coimbra do dr. A. Filippe Simóes, ainda escreveu
artigos para o Almanack de Lembrancas e para outros, collaborando em alguns

periodicos, corno no Porlugal Pittoresco, onde escreveu sobre Evora.

# JO VQUIM DE AQUINO FOXSECA <v. Dice., tomo iv, pag. 67).
Saiu errado o appellido d'este auctor. Nào é Ferreira, mas Fonseca.

O dr. Fonseca, pois, nasceu em Pernambuco em 4 de abril de 1818. Filho

do commendador Thomas de Aquino Fonseca, negociante, e de D. Joaquina Ber-

nardina de Gusmao. Itecebeu o grau em medicina pela faculdade de Paris. Foi

deputado provincial, director do censo da provincia de Pernambuco, presidente

do conselho géral de salubridade publica e da commissào de hygiene da inesma

provincia, commissario vaccinador, etc. Membro da sociedade das sciencias medi-

ca* de Lisboa, da universal de ophthalmologia, da typographica de Pernambuco
(de que foi o primeiro presidente honorario), e de oulras sociedades. Condecorado
com as ordens de Christo e da Uosa.

Aleni da obra mencionada sob o n.° 1480, tem mais :

6826) Da freauencia das affecgOes cancerosa* do collo uterino em Pernambu-
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co. Pernauibuco, na typ. Imparcial de L. I. R. Roma. 8.° de n-100 pag. — N'eate

trabalho pretende o auctor provar que nào existia na sua provincia a frequencia

de casos apontados pelo dr. Sarmento a sociedadc de medicina pernambucana, e

refuta as causas por elle indicadas.

6827) Traballio* do conselho geral de salubridade publica de Pernamburo. Ibi,

na mesma typ. e na de M. Figueiròa de Faria. 8.° de 715 pag.—Comprehende di-

versos traballios, relatorios, pareceres e observacóes hygienicas, de 1845 a 1852.

6828) Memoria àcerca das inhumacOes, sepulturas e enterros. Ibi, na typ. Im-
parcial, 1845. 8.° de 30 pag. — 0 auctor coronate, n'eate escripto, as inhumacGes
nas igrejas, etc.

6829) Memoria àcerca das differentes especies de lepra com algumas reflexoes

critica* fundadas na observagào. Ibi, na mesma typ., 1847. 8.° de 30 pag.—N'esta

memoria sao descriminadas as difl'erentes especies de lepra, para que se evite no
diagnostico a confusilo introduzida pelos escriptores francezes que as confundiam
considerando, por exemplo, os anairtbetos corno primeiro periodo da elephantia-

sis dos gregos, o que na opinino do dr. Fonscca sao especies diversas.

6830) Breve» instruegoes sobre a vaccina. Ibi, na mesma typ., 1848. 8.° de
63 pag.

6831) Primeiro» soccorros antes da chegada do medico, ou Diccionario dos

casos urgente». Trad. accominodada ao Brazil. Ibi, na typ. de M. Figueiròa de Fa-
ria, 1849. 8.° de iv-46 pag.

6832) NocGes de physiologia do homem, extrahidas do que ha mais moderno e

melitor. Ibi, na mesma typ., 1852. 8.° de 98 pag.

6833) Algumas palavras àcerca da influencia benefica do clima do sertuo de
Pernambuco sobre a phtisica pulmonar, e da causa mais provavel d'està affeccuo

na capital da mesma provincia. Ibi, na mesma typ., 1849. 8.° de 20 pag.—0 au-

ctor apresenta, n'esta memoria, diversos factos coni os quaes prova que esse cli-

ma é o melhor meio para oppor ao progresso da affeccao luberculosa aos pulmóes.
6834) Reflexùes às concìusóes do relatorio apresentado ao parlamento inglez

f
elo conselho geral de saude de Londrcs àcerca da febre amarella e quarentenas.

bi, na mesma typ., 1852. 8.° de 31 pag.—0 auctor defende as quarentenas con-

tra a opiuiao do aito conselho.

6835) CondicGes hygienicas e therapeuticas àcerca do Mera morbus. Ibi, na
mesma typ., 1855. 8.° de 38 pag.

6836) Relatorio àcerca do estado sanitario da cidade do Recife, de 1853 a
1854. (Dirigidos a junta centrai de hygienc publica no Rio de Janeiro). Ibi, na
mesma typ. 8.° de 133 pag.— Sito tres relatorios.

6837) Discurso apresentado na sessuo magna da associamo typographica no
1.° anniversario da sua imitallacào (9 de agosto de 1857). Ibi, na typ. Universa!,

1857. 12.° de 29 pag.— N'este discurso fez o dr. Fonseca varias consideracóes

tendenles a evitar que os operarios, compositores e impressore^ typographicos, se

vejam tao expostos a certas affereòes, que sao frequenles enlre elles.

6838) Esboco biographico do tenente general barilo de Victoria, José Joaquim
Coelho. Ibi, na typ. de M. Figueiròa de Faria. 1859. 8.° de 55 pag.

JOAQUIM: DE ARAUJO, naturai de Penafiel, onde nasceu a 22 de julho

de 1858. Antigo alumno do curso superior de letras, socio do instiluto de Coim-
bra, da sociedade de geographia de Lisboa, da sociedade de geographia commer-
cial do Porto, etc. Tein colla borado em diversas publicacòes lilteranas e politicas,

em prosa e verso, e enlre ellas occorrc-nos a Aurora do Cavado, Diario illus-

Urado e Artes e letras.— E.

6839) Lyra intima. Porto, na imp. Porlugueza, 1881. 8.° de 154 pa<j. e 1

de errata.— Ésle livro foi mandado iinprimir nitidamente pelo editor David Co-
razzi, de Lisboa : Comprehende duas parles: a primeira int i lulada CancOes de
ahril, de pag. 5 a 98 ; e a segunda, Filigranas, de pag. 99 a 152. 0 sr. Candido

de Figueiredo, na sua apreciavel obra Romena e letras, diz do sr. Joaquim de
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Àraujo, a pag. 160, o seguinte : —«0 seu recente livro de versos dà a mais in-

equivoca revelacSo de um talento e de um poeta. A sua poesia é essencialmente

espontanea, vaporosa, affectiva, um pouco infanti!. . . quando Joaquim de Araujjo

for um escriptor irreprehensivel, corno é um poeta dos mais espontaneos e inspi-

rados, elle jà nào farà um livro tào sentido e tào perfumado corno a Lyra intima,

que seri sempre, principalmente para elle, o melhor livro que saiu da sua penna*.

Fundou as seguintes publicafóes :

6840) Harpa, revista litteraria, que saiu com intervallos de 1873 a 1876, e
na qual collaboraram, entre outros, os srs. Candido de Figueiredo, SimOes Dias,

Innocencio, Anthero do Quental, Theophilo Braga, Adolpho Coelho, Goncalves
Crespo, e outros.

6841) A Renascenca. Orgào dos traballio* da geranio moderna. PublicacSo

mensa!. Porto, na imp. Portugueza, 1878. Cada numero, ou fasciculo, constava de
16 pag. em 4.° gr. a duas columnas, e ornado com 1 retrato, ou de escriptor, ou
de artista.—Como nào tenho presente nenhuma colleccào d'està revista, nào
posso dar indicacào mais precisa, mas parece-me que nào passou do primeiro

anno, com 10 ou 11 fasciculos. Collaboraram n'elles, entre outros, ossrs. Thomàs
Ribeiro, Guilherme de Azevedo, Bernardino Pinheiro, A. Filippo Simfles, Gabriel

Pereira, Julio Cesar Machado, Guerra Junqueiro, Antonio Papanca, Anthero do
Quental, Luiz Guimaràes Junior, e outros.— Era socio, n'esta empreza, e admi-
nistrador da publicacào, o sr. J. Pinto Barbosa.

6842) Bibliotheca da Renascenga. (Segundo leio no citado livro do sr. Can-
dido de Figueiredo, o primeiro numero d'està nova publicacào foi um opusculo
contendo sonetos do sr. Anthero do Quental), creio que nào continuou.

6843) Diario nacional, folha politica, impresso no Porto. (0 primeiro numero
é do segundo semestre de 1883.)

JOAQUIM; DE ARAUJO JUZARTE (v. Dice., tomo iv, pag. 67).

Acrescente-se ao que ficou mencionado :

6844) 0 derradeìro beijo ou o adeus do trovador: romance.— Saiu na Illus-

tratilo, de Lisboa, em 1852 ; e nào concluiu em virtude da suspensào do mesmo
periodico. V. d'elle os n.** 4, 5, 6, 8, 10 e 13, que foi o ultimo publicado.

6845) A memoria de sua magestade fedelissima a senhora D. Maria IL Coim-
bra, 1853.

6846) Hymìio ao ex.
mo

sr. Antonio Feliciano de Castilho. Ibi, 1854.

6847) Discurso pronunciati na segunda abertura da escola pelo melhodo Cas-
tilho em Portalegre.— Saiu no Cysne do Mondego. Coimbra, 1857, n.M 1 e 3.

6848) Algumas linhas àcerca da sciencia da economia politica. — No mesmo
jomal, n.0- 14, 15 e 16.

6849) Poesia aos srs. Taborda, Arouca e Soares Franco. Coimbra, 1857.
Encontram-se tambem produccóes suas, em prosa ou verso, ou referencias a

escriptos de Joaquim Juzarte, no Rei e ordem, n.0i 386 e 429; Omnido, n.° 465;
Braz Tisana, n.°* 153, 167, etc, de 1858 ; Imprensa e lei, n.0i 108 e 185 ; Revo-
lucào de setembro, n.° 3:274; Patriota, n.°« 2:395 e 2:406; Cysne do Tejo, n.°

lo; Iris, de Coimbra, n.° 3; Ordem publica, da mesma cidade, n.° 44; Miscela-

nea poetica, do Porto, no tomo n, pag. 198
;
Observador, de Coimbra , n.0$ 309,

514, 522, 575, 589, 610, 612 e 618; Cysne do Mondego, em outros numeros alem
dos indicados acima, etc; no Almanach de lembrancas, de 1855, 1856 e 1859, ha
igualmente poesias ou artigos seus.

JOAQUIM DE ARAUJO RANGEL PAMPLONA E CASTRO, nas-
ceu no Porto (?) a 13 de julho de 1806.— E.

6850) Os meus versos. Porto] na typ. de J. L. de Sousa, 1850. 8» de 324
pag. — Sào antecedidos de urna carta de A. A. Teixeira de Vasconcellos. Saiu
com as iniciaes J. a"A. Rangel.

N'uma informacào do sr. dr. Pereira Caldas a Innocencio, lé-se o seguinte :
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—•«De pag. xi a xx (d'este livro) acha-se urna carta de Antonio Augusto, exor-
tando o aniigo Rangel a dar os seus versos a luz, eom curiosas apreoiacCes litte-

rarias. E datada da casa de Coirà, em 4 de julho de i842. 0 auctor nSo tirou

muitos exemplares da obra, alem dos assignados pelos amigos e conhecidos. NSo
os retocou. Tem suas negligencias e desalinhos, por querer conservar as expres-
sGes fìeis do ultimo periodo da historia do seu coracao. Deixou inedito grande
numero de versos, inquestionavelmente de merito mais elcvado, alem de suas com-
posi cò"es dramaticas, tudo escripto antes de 26 de outubro de 1836, corno elle

proprio declara de pag. vi a ix. 0 sr. Rangel gosou sempre, no norte do paiz, da
fama de poeta cultivado.»

0 sr. Pereira Caldas, em outra nota, acrescenta: — «Confunde-se muitas ve
zes este poeta Rangel, com outro do raesnio appellido, que se assigna Ferreira

Rangel, e de quem se acha urna ode, com cinco sonetos, ao poeta Bingre, na
ftcollecgào de poesias recitadas no thealro de S. Joùo, no Porto, na noite de 14 de
dezembro de 1852», no beneficio do dito poeta. Porlo, typ. de F. P. de Azevedo,
8.° com 44 pag. N'esta coltecelo ha poesias de Ferreira Rangel, Camillo Castello

Branco, Faustino de Novaes, Antonio Pereira Caldas, Alexandre Monteiro, Au-
gusto Luso, e um anonymo.»

Morreu em sua casa de Fanzeres, em abril de 1865. Saiu um artigo necrolo-
gico na Gazeta de Porlugal n.° 727 de 23 do mesmo mez e anno.

D. JOAQUIM DA ASSUMPQAO VELDO (v. Dice, tomo iv, pag. 67).
Nasceu em 1753, segundo se lé na Nonv. biog. univ.

# JOAQUIM AUGUSTO DE CAMARGO, bacharel formado em scien-

cias juridicas e sociaes pela faculdade de S. Paulo, e advogado nos auditorios da
mesma cidade.—E.

6851) Apotdamentos sobre a marcha dos processos summarissimos e exectUi-

vos. (l. a e 2." parte). Rio de Janeiro, na typ. Universal de Laemmert, 1864. 8.°

gr. de vi-204 pag.

JOAQUIM AUGUSTO CARNEIRO LEAL...— E.

6852) Ascite e a paracentese. (These). Lisboa, 1846.

JOAQUIM AUGUSTO KOPKE SEVERIM E SOUSA, barao de Mas-
sarellos (v. Dice, tomo iv, pag. 67).

NSo tem o appellido Schiverin, corno saiu impresso, por ter Innocencio se-

guido os auctores da Resenha das familias titulares, etc. Vem ahi errado. Schwe-
rin é simplesmente Seveì-im, que veiu ao barSo de Massarellos por sua màe. aA
familia Kopke, diz Innocencio em suas notas, é oriunda do norte da Allemanha
e tem vivido em Portugal corno nobre ha mais de duzentos annos, sempre no
commercio. 0 barao è oflicial da ordem da Rosa do Brazil, e um dos nego-

ciantes mais instruidos do Porto».

Posso acrescentar, segundo informacSo fidedigna que recebi do Porlo, o se-

guinte:

A familia Kopke veiu para Portugal em 1636. Residiu primeiramente em
Lisboa, onde o chefe da familia exerceu o cargo de consul das cidades livres

Hanseaticas, indo depois para o Porlo com iguaes funceòes.

0 actual sr. barao foi juiz de paz, quando a esse cargo pertencia o juizo dos

orphaos; vice-presidente e presidente da camara municipal do Porto desde 1842

até 1845; e da commissao municipal nomeada pelo governo em 1847. Fez parte,

e quasi sempre, corno secretano, ue varias commissóes nomeadas pelo governo.

Serviu no corpo de voluntarios de D. Pedro IV, de 1826 a 1828 ; em 1833 no es-

miadr5o de voluntarios a cavallo, e finalmente no posto de coroncl do batalhao

de cacadores do Porlo. Nunca desempenhou func?0es publicas remuneradas.

0 sr. bar5o retirou-se da vida commercial em 1870, tendo sido chefe da im-

tomo xa (Supp.)
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portante casa exportadora de vinhos, que girou na praea do Porto, até essa epo-

cha, sob a firma de C. N. Kopke & C.* É presentemente consul da Turquia.

A importante fabrica de fundicio de Mas&areilos, fnndada pelo sr. barSo,

pertence hoje à companhia Allianca, organisada expressamente para explorat

aqoella fabrica, cnjos productos sào bem conhecidos e apreciados.

Escreveu mais, afóra o indicado:

6853) Sttbstituicùo offerecida ao parecer da commissùo eleita pela direccùo da
associando commercial sobre a conreniencia do carninho de ferro do Porto a Vigo>

etc. Porto, na typ. Commercial, 1857. 8.° gr. de II pag. e 3 mappas innumera*
dos no firn.

6854) A crise commercial no Porto. Carta a um sen amigo de Lisboa. Porto,

na typ. do Commercio, 1859. 8 • gr. de 12 pag.

Tem alem d'isso varios artigos sobre assumptos commerciaes no Commercio
éo Porto.

JOAQUIM AUGUSTO TUE OLIVEIRA, nasceu em Lisboa em Mdeja*
nho de 1827. Guarda livros da companhia de seguros Bonanca. Dedicando-se,

nas horas do descanso, ao estudo da litteratura dramatica, produziu varias com«
posicòes, umas originaes, outras imitadas ou traduzidas para o theatro, onde al-

gumas alcancaram mui lisonjeiro acolhimento e bastante popularidade, em sue*

cessivas representacóes, corno a Gata borralheira, a Princeza dos ares, a Corèa
de Carlos Magno, a tenda do rei de Granada, 0 apio e o champagne, A criada

ama, Gloria e o amor, diversas Revistas, etc. Em 1857 fundou urna associalo
dramatica no theatro de Variedades (hoje demolido, corno outros predios da rua
do Salitre, para formar a Avenida da Liberdade). Creou depois um Albvm tkeatral

para a reproduccSo das snas pecas representada» coni hom exito, e tem collabo-

rado em differentes pcriodicos de Lisboa e Porto.—As suas pecas publicadas, que
eu conheco, sào :

6855 ) A sonambula sem o ser. Comedia em um atto. Imitacào. Representada
no theatro do Gymnasio em 23 de abril de 1858. Lisboa, na tvp. de Aguiar Vi amia,

8.° gr.

6856) Olho vivo, companhia de seguros cantra a peneira nos olhos. Comedia
em um acto. Imitacào. (Representada no mesmo theatro em 13 de fevereiro de
1854.)—Saiu no Repertono comico dramatico do indicado theatro, que a imprimiu
sem designacelo de logar, nem anno, in-8.° gr.

6857) 0 bloqueio de Sebastojìol. Comedia em um acto. (Representada no thea-

tro da Rua dos Condes.) Lisboa, 1864. 8.° de 24 pag.

6858) As creadas. Quadro de costumes em um acto. (Representado no mesmo
theatro). Ibi, na typ. Universal, 1855. 8.° gr. de 22 pag.

6859) UtU e agradavel. Comedia em um acto. (Representada no theatro do
Gymnasio em 26 de janeiro de 1856.) Ibi, na typ. Uniao typographica, 1857. 8.°

gr. de 24 pag.

6860) Isidoro o vaqueiro. Quadro de costumes em um acto. (Representado no
theatro da Rua dos Condes.) Ibi, na mesma typ., 1857, 8.° gr. de 20 pag.

6861) A loteria do diabo (em collaboraeào com o sr. Francisco Pai ha). Co-
media magica de grande espectamlo em tres actos e dezenove quadros. (Represen-

tada no mesmo theatro em 1 de fevereiro de 1858.) Ibi, na imp. de J. G. de Sousa
Neves, 1858. 8.°

6862) Revista de 1858, em um prologo e dois actos, formando dez quadros.

(Representada no mesmo theatro em 1 de fevereiro de 1859.) Ibi, na mesma imp.,

1859, 8.» de 72 pag.

6863) A coróa de louro. Comedia em dois actos. Ibi,na mesma typ., 1858, 8.#

6864) A coróa de Carlos Magno. Peca magica de grande espectaculo em um
prologo, quatro actos e vinte e um quadros. (Representada pela primeira vez no
theatro das Variedades em 26 de dezembro de 1859.) Lisboa, na tvp. do Panorama,
1860. 8.° gr. de 120 pag.
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6865) 0 opto e o champagne. Comedia em um acto. (ftepresentada no thea-

tro da Rua dos Condes.) Ibi, na typ. de M. da Madre de Deus, 1861. 8.° de 42
pag,

6866) Utatheus, o gageiro. Quadro de costume» m um acto. (Representadó fio

theatro de D. Fernando.) Ibi, na mesata typ., 1861. 8.° de 40 pag,
• 6867) Ave do Paraizo. Comedia magica em um prologo e tres actos, formando

vinte quadro*. (Itepresentada pela primeira vez no theatro das Variedades em 15
de marco de 1861) Ibi, na mesma typ., 1864. 8.° gr. de 122 pag.

6868) 0paraizo perdido, ou a creacOo e o delirio. Peca bìblica em um prologo,

tres actos e epilogo, formando vinte e um quadros em prosa e verso. Ibi, na mesma
typ., 1864. 8.° gr. de 150 pag.

6869) A costureira. Comedia em um acto. (Representada no mesmo theatro.)

Ibi, 1864. 8.» gr. de 51 pag.

6870) Erros da mocidade. Comedia em tres actos. (Idem.) Ibi, 1865. 8.* gr.

Ibi, 1864. 8.» gr. de 47 pag.

6871) 0 lago de Kilemey. Brema em um prologo e tres actos, formando
cinco quadros (em collaboracSo com o sr. Manuel de Macedo). (Hepresentado no
theatro do Gymnasio em 17 de novembre de 1868.) Ibi, na typ. de Bastos & Ir-

mSo. 8.° gr. de 45 pag.

Alem d'estas pecas, tem mais traduzidas ou imitadas, porém creio que ainda
nSo impressas, as seguintes :

6872) A favorita do rei.

6873) 0 naufraoio da fragata Meduza.
6874) A ramalneteira.

6875) 0 imperio Sas saias.

6876) Os operarios.

6877) A dama dos cravos brancos.

6878) 0 exemvlar das maridos.

6879) A creaaa ama.
6880) Os pretendentes de minha mulher.

6881) Fraquezas humanas.
688*2) Quem o alheio veste. .

.

6883) Ma cara, bom coraedo.

6884) A ilha de Tulipatan, etc.

JOAQUIM AUGUSTO DE OLIVEIRA MA8CARENHAS . .
.—É.

6885) Portugal : diccionario chorographko, historico, heraldico, ethologico,

biographico, estalistico, archeologico e bibliographico.— Tenho nota da publicacSo
do tomo i d'està obra, com mais de 400 pag. a duas columnas em 4.°, no qual
tambera collaborerà o dr. R. Clemente de Abreu; porém julgo que nSochegou a
concluir a imprcssSo. Nunca vi o tomo n.

JOAOUIM AUGUSTO RODRIGUES, intendente de pecuaria no distri-

eto de Lisboa.—E.
6886) Relatorio apresentado à rcparticao da agricoltura do ministerio dot

obras publicas em 25 de junho de 1870, dando conta da commissào de que fóra en<-

carregado de ir à ilha da Madeira estudar a doenca que ali grassava nos gados
em outubro de 1869. — Saiu no Diario do governo n.° 229 de 11 de outubro de
1870.

JOAQUTM AUGUSTO DE SEIXAS, naturai de Gonveia. Fillio de José

Augusto de Seixas. CirurgiSo medico pela cscola medico-cirurgica de Lisboa, on-

de foi approvado em 15 de julho de 1878, defendendo a these seguinte :

688/) Breves consideraedes sobre a intoxicacào saturnina chronica. Estudo
clinico. Lisboa, na typ. Nova Minerva. 1878. 8.° de 72 pag. e mais 5 innume-
radas.

2*
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JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA CARVALHO, cujas circumstan-
cias pessoaes ignoro.— E.

6888) Codìgo de concursos dos delegados de procurador regio, curadores ge-

raes dos orphàos, conservadores, officiaes de justica e substituigào d'estes, contendo

as provideiicias governativas mais importantes sabre communicacòes de despachos,

juramentos, posse, encarte, direitos de mercé e sello* a pagar, licencas e outras dis-

posicóes. Coimbra, 1874.

JOAQUIU AUGUSTO DA SILVA RIBEIRO, naturai de Paredes. Fi-

llio de Joao Luìz da Silva Ribeiro. CirurgiSo-medico pela escola medico-cirurgi-

ca de Lisboa, onde concluiu o curso, defendendo these eui 16 de julho de
1875.— E.

6889) Breve estudo àcerca do Iaborandi. (These.) Lisboa, na typ. de J. A. Ma-
tos, 1875. 8.° de 63 pag. e mais 2 innumeradas.

JOAQUIM AUGUSTO SIMÓES DE CARVALHO (v. Dice, tomo iv,

pag. 67).

Amplia-se e compieta-se o artico d'este modo :

Nasceu em Coimnra, n5o a 17 de julho de 1822, corno saiu, mas a 18 de ju-
lho de 1821. Filho do antigo e conhecido pharmaceutico Joaquim Simóes de Car-
valho e de D. Mariana Ludovina Simóes de Carvalho. Bacharel formado em
medicina, lente cathedratico da faculdade de philosophia na universidade de Coim-
bra, jubilado em lente de prima por decreto de 20 de novembro de 1879. Defen-
déra ttieses em 18 de julho de 1842, recebéra o grau de licenciado a 26, e o de
doutor a 31 dos mesmos mez e anno. 0 seu primeiro despacho tem a data de 4
de fevereiro de 1832. Durante os cursos na universidade fóra premiado no ter-

ceiro, quarto e quinto annos da faculdade de philosophia, e era todas as cadeiras

da de medicina.

N'uns apontamentos biographicos do sr. Adolpho F. Moller, insertos no /or-
nai de horticultura pratica (n.° b de junho de 1879, voi. x), lia-se :—«0 sr. dr.

Simóes de Carvalho obteve informacóes distinctas nas duas faculdades em que
se formou: philosophia e medicina. Foi um dos candidatos no concurso doslo-
§ares vagos da faculdade de philosophia em julho de 1843, e, sondo o mais novo
os concorrentes, foi approvado em primeiro logar. Decretada posteriormente a

suspensio da lei dos concursos, e substituida pelo systema da longa opposicSo, o
sr. dr. Simóes de Carvalho teve de sujeitar-se às novas prova s exigidas corno ha-
bilitaoao para o magisterio, matriculando-se corno doutor addido em 11 de outu-
bro de 1844.

«Em janeiro, fevereiro e marco de 1849 salisfez às difficeis provas exigidas
pelo decreto de 1 de dezembro de 1855 para a habilita^iio de oppositor, fazendo
tritila preleccóes sem compendio, com assistencia diaria de dois professores da
faculdade, que faziam o servilo por turno, e apresentando todas as semanas, ao
secretano da universidade, as suas preleccóes escriptas. Por este systema rigoroso

e oppressivo, durando milito pouco tempo sua execuc.lo, apenas Ires ou quatro
doutores se habilitaram a oppositores em toda a universidade, sendo o sr. dr. Si-

móes de Carvalho o unico em a sua faculdade.

«Em novembro de 1867 foi eleita, por ordem do governo, urna commissSo
administrativa do jardim botanico, sendo um dos vogaes escolhidos o sr. dr. Si-

móes de Carvalho. Està commissSo realisou importantes melhoramentos, sendo os
principaes a piantacelo de muitas arvores e arbustos, o estabelecimento de um
norto medico, de urna escola de plantas industriaes, e a creacà"o de um pomar para
servir de escola pomologia, na cerca de S. Bento, composto das melhores varie-

dades de arvores fructiferas, nacionaes e estrangeiras.

«No anno de 1869 eflectuou-se em Coimbra urna exposicSo districtal, e o sr.

dr. Simóes foi encarregado de estudar a secfSo agricola, ao que satisfez, escre-

vendo um curioso e bem elaborado relatorio, que foi publicado no livro intitu-
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lado Exposigào districtal de Coimbra. Durante o tempo em que funccionou re-

golarmente a sociedade agricola do districto de Coimbra, foi o sr. dr. Simfles de
Carvalho nm dos vogaes mais assiduos e laboriosos, assistindo a lodas as sessOes,

esclarecendo com o seu voto auctorisado os assumptos de que se tratava, e redi-

gindo actas, circulares e relatorios. D'estes ultimos trabalhos, algnns foram publi-

cados no jornal o lnstituto

.

. . Ultimamente foi nomeado pelo conselho da facul-

dade de pbilosophia presidente da commissao encarregada de levantar, no jar-

dim botanico da universidade, um monumento ao nosso primeiro botanico, o dr.

Felix de Avellar Brotero.»

O dr. Joaquiin Augusto Simfles de Carvalho é socio effectivo do instituto de
Coimbra, honorario da sociedade promotora de apicultura michaelense, honora-
rio da sociedade pharmaceutica lusitana, honorario do centro promotor de in-

strucgào popular de Coimbra, honorario da associalo dos artistas da mesma ci-

dade; socio extraordinario da real associalo centrai de agricultura portugueza;
correspondente da associalo industriai portuense, etc. Tem collaborado na ite-

vista academica, de Coimbra, Observador, Conimbricense, Tribuno popolar, Pa-
norama photographico de Portugal, Portugal pittoresco, Jornal de horticultura

pratica, instituto, e outros periodicos scientificos e litterarios.

Para outras indicacóes biographicas, veja-se, alem da revista citada acima, a
Bibliographia da imprensa da universidade, pelo sr. A. M. Seabra de Albuquer-
que, fasciculo respectivo aos annos de 1872-1873, pag. 53; Instituto, voi. xvi
pag. 168; e Historia dos eslabelecimentos scientificos, etc, do sr. conselheiro José
Silvestre Ribeiro, tomo ix.

Da obra Licòes de phibsophia chimica (mencionada sob o n.° 1484) saiu se-

gunda edicSo em 1859, acrescentada e notavelmente melhorada. Tambem seacha
exhausta desde muito.— Aos juizos criticos, ià indicados no Dice, pag. 68,
acresce o mui auctorisado do sr. J. M. Latino Coelho na Revolucuo de setembro,

n.° 2:843, de 17 de setembro de 1851, onde se lé o seguinte : «0 cyclo da sciencia

moderna cerra-se com a publicacSo recente das Licòes de philosophia chimica

do dr. Simòes de Carvalho, obra a todos os respeitos digna de attenevo pela boa
escolha de todas as suas theorias, pela vastissima leitura que o seu auctor teve de
fazer, pela linguagem portugueza e correda, animada e muitas vezes eloquente,

com que o auctor mostrou que se podem alliar as boas e genuinas gracas de um
dizer castigado com a auctoridade da sciencia ; obra a mais substancial e seria de
quantas os prelos universitarios téem produzido nos tempos mais chegados a
nós».

6800) Relatorio do fiscal da faculdade de philosophia àcerca da reforma que
a mesma faculdade fez subir à presenta de sua magesto.de em il de abril de 1851,
approvado por todos os vogaes do conselho da mesma faculdade aue se achavam
presentes na congregacào d'este dia. — Impresso em Coimbra na imp. da Univer-
sidade, 8.° gr. de 13 pag., sem rosto especial, tendo o titulo no alto da primeira

pagina.

6891) Declaracdo de voto para satisfazer à portaria do ministerip do reino

de 6 dejunho de 1866 sobre a reforma da faculdade de philosophia.—É datada de
Coimbra a 30 de janeiro de 1867, e assignada tambem pelo dr. Antonino José

Rodrigues Vidal, dr. Henrique do Couto de Almeida Valle, e dr. Manuel dos San-
tos Pereira Jardim (hoje, visconde de Monte-Sao). Ibi, 8.° gr. de 10 pag.

6892) Conferencia agricola feita em Lisboa a 11 de abril de 1867 por convite

da real associando de agricultura portugueza.— Publicada na Dissertando inaugu-

rai para o acto de conclusóes magnas ria faculdade de philosophia, pelo sr. An-
tonio de Avellar Severino ; na Revista agricola, orgSo d'aquella sociedade, n.° 10,

de junho de 1867, a pag. 256 e seguintes, e depois reproduzida no lnstituto
t

voi. xiv, pag. 127.

6893) Relatorio da seccao da industria agricola na exposiedo districtal de
Coimbra. — Foi inserto sem o seu nome na Exposiedo distnctal, etc, a pag. 171
e seguintes.
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6894) Memoria historica da faculdade de philosouhia. Coimbra, na imp. da
Universidade, 1872. 4.° de 335 pag. — 0 dr. Simoes ae Carvalho fóra eleito para

escrever està memoria do conselho da faculdade de philosophia em congregacfio

de 16 de marco do menciooado anno. Foi està a unica das Memoria* que foi es-

cripta a tempo, e que appareceu impressa ua occasiào da festa do centenario da
Ufliversidade, em 16 de outubro de 1872.

Completarci o artigo respectivo a Uo illustre membro do corpo calne-

dratico da universidade de Coimbra, com o fecbo que o sr. A. A. da Fonseca
Pinto poz no seu interessante e notavel artigo àcerca da festa do centenario pu-
blicado no Imtituto (voi. xvi n.° 7, pag. 168): «... a vida do dr. Simoes de

Camino tem sido ex elusivamente dedicada à cultura e exercicio das letras. E
aleni de eseriptor é tambem orador, e a palavra que lhe sae fluente dos labios

nSo o abona menos do que a penna ; a tribuna academica recebe da sua voz

lustre e animacSo singulares. E a estes dotes, que sào raros, ainda acresce mo-
destia mais rara; é aesambicioso e de peito limpo de condecoracóes, merece
honras e nunca as teve nem as sonbou; mas, corno a violeta, a quem atraicoa

o seu perfume, este talenloso professor é geralmente conhecido e justamente

apreciado».

JO voli ni AUGUSTO DE sol sa REFOIOS, naturai de Miranda do
Corvo, onde nasceu a 1 1 de abrii de 1853. Filbo de Antonio José de Sousa. Ba-

charel formado na faculdade de philosophia da universidade de Coimbra, em
1873. Matriculou-se depois na faculdade de medicina, em que tambera se formou

. — E.

6895) Relatorio de um caso chimico interessante de affecedo cu nevosa. Coim-
bra, na imp. da Universidade, 1877. 8.° de 20 pag.

6896) Meclusnismo da construccuo muscular.— Ko Instituto, voi. xa, pag.

112 e 163.

6897) Estudos sobre a secregao renai.— Idem, voi. xxu, pag. 118, 136, 178*m
Vena mencionado este auctor na Bibl. da imp. da universidade, pelo sr. Sca-

bra de Albuquerque, anno de 1877, pag. 56 e 57.

* JOAQUIM AURILIO NABUCO DE ABAUJO (v. Joaquim Nar
buco),

* JOAQUIM AYRES DE ALMEIDA FREITA8, naturai da Bahia. Ba-
charel formado.— E.

6898) Folhas dispersas. Poesias. Rio de Janeiro, na typ. Perseveranca, 1869.
8.° de x-204 pag.— 0 Jomal do commercio, do Rio de Janeiro, de 25 de janeiro

de 1870, publicou um trecho d'estc livro, elogiando o poeta. Dizem, porém, que
o auctor caira depois gravemente enfermo, e fóra recolhido n'um dos bospitaes

4'aquella cidade.

FU. JOAQUIM DE AZEVEDO (v. Dice, tomo iv, pag. 68).

A respeito do modo corno se graduou este lente de theologia da universi-

dade de Coimbra, escreveu o sr. dr. Antonio José Teixeira um artigo no Conimr
bricense, n.° 1:252, de 27 de janeiro de 1866. Ahi diz o seguinte:

«Eremita calcado de Santo Agostinho, e tambem collegial do collegio de
Nossa Senhora da Graca. Este doutor nào frequentou a universidade. Por aviso

regio de 14 de janeiro de 1784 foi dispensado da frequencia, para vir à faculdade

de theologia fazer os actos desde o de bacharel inclusivamente até o de licencia-

do, com o firn de tornar depois o grau de doutor. Està graca foi concedida por
D. Maria I, em consequencia de fr. Joaquim de Azevedo ser lente de theoloeia na
sua ordem, e possuir grande merecimeuto litterario. V. foi. 218 v., liv. 1.° do re-

gista geral da secretarla da universidade.»
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D. JOAQUIM DE AZEVEDO (2.°) (v. Dice, tomo ìv, pag. 68).

Morreu a 22 de abril de 1798.

Note-se mais o seguii) te, conforme a indicalo remettida a Innocencio :

D. Joaquim de Azevedo, menciooado a pag. 68, e D. Joaquim da Encarna-
cào, de quem se dà conta a pag. 76 d'este Dice, sào urna e a mesma pessoa, quo
fèz uso do segundo sojbreoome em virtude da profiss&o religiosa, emquanto esteve

no claustro ; e do primevo por ser appellido de familia, que tomou novamente
ao voltar para o seculo.

O Compeìulio da sagrada bibita (n.° 1488), è impresso em Lisboa na regia

offic. typographica, 1788. 4.° de 48 pag.— Oiz elle, que està summa ou compen-
dio, do que escreveu Alexandre de Villa Dei, da ordem franciscana, e doutor da
Sorbonna, é formado de 220 versos latinos, a que o traducior junlou em 33 ver-

sos o psalterio que faltava.

A Vida do admiravel P. S. Theotonio (n.° 1543) que està mencionada sob o
nome de D. Joaquim da Encarnacào, foi reimpressa em Coimbra na imp. da Uni-

wsidade, 1855. 8.° de xvu-28.'J pag.— Este Uvrojà tinhasido equivocadamente
registado no Dice, tomo n, pag. 364, em nome do editor Francisco Carvalho da
Silva, sob o n.° 673 ;

Acrescente-se às obras indicadas :

6899) Explicagào das oito bemaventurancas proposta» pelo Salvador do mundo
no cap. v do Evangellio de S. Maiheus. Coimbra, na oilìc. da Academia Liturgica,

1763. 8.» de 40 pag.

6900) Vida de Santo Ihnacio, patriarcha de Constantinopia edeS. Marnato,
bispo de Vienna em Franga. Sem foiba de rosto, mas tem no Ululo da primeira

pagina as iniciaes D. J. da E. C. R. (D. Joaquim da Encarnacào, oonego regran-

U.) 8.° de 64 pag.

JOAQUIM BAPTISTA MBEIIIO. . .—E.

4850
69 Algwna» consideracòes àcerca da operacào do trepano. (These.) Lisboa,

JOAQUIM SENTO DA FOXSECA (v. Dice., tomo ìv, pag. 68).

A Carta mencionada sob o n.° 1495, e na Resposta, andam reproduzidas in*

tegralinenle na Memoria hydrographica, n.° 1493, de pag. 69 a 76. N'essa Memo*
ria, a pag. 67, aùlrma o auctor «que annos antes publieàra urna grande foiba, na
qual reunira ludo quanto os mais celebres astronomos tem dito, relativamente ao
nosso systema planetario».

Innocencio nào achàra mais noticia d'esse traballio, que é diverso dos que
mencionara no respectivo artigo.

JOAQUIM DENTO DE SOUSA ANDRADE ...— E.

61*02) Dos signaes racionaes da prenhez e seu valor relativo.—Raiva ou hy-

drophobia. —Virus e peconhas.—Do envenemmento pela peconha do cascavel.

(These.) Rio de Janeiro, 1858.

* JOAQUIM BERNARDES DA CUNHA, bacharel formado em scien-

cias juridicas e sociaes pela academia de S. Paulo, juiz de direilo na comarca de
Mogy-murim, etc.—E.

6903) Primeiras linkas sabre o processo criminal de primeira instancia, se-

guidas de um formulario simplificado e methodico de todos os processo* criminaes e

policiaes, e de um appendice contendo : 1.°, urna serie de questòes medico-legaes

relativas ùs offenea* phy&icas e homicidios, etc, e à maneira de proceder noe res-

pectivos exames juridicas ; 2.°, o regulamento das correicùes de 2 de outubro de

1851. Rio de Janeiro, na casa dos editores E. et H. Laemraert (e impresso na sua

typ.), 1863. 8.» gr., tomoi, coni viu-340 pag. e 1 de errata; tomo ij, coni iv-268
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pag. e 1 de errata; e tomo ni, com vi-190 pag. — Anda encadernado em dois

Yolumes.

DR. JOAQUIM BERNARDES DE SANCTA ANNA (v. Dice, tomo rv,

pag. 69).

Era filho do dr. JoSo Bernardes, physico mór de el-rei D. Pedro II e de D.

Joflo V. Quando esteve em Madrid escreveu muitas satyras, e referem-se algumas
anecdotas chistosas a seu respeito nas Memoria* do bispo do Para, pag. 164 e

165. Esteve em Roma, onde fora implorar justica do ponti fice, segundo consta de
umas cartas, ao que supponho inedita», que elle escreveu a fr. Gaspar da Encar-
nacSo. Foi conego da basilica de Santa Maria.

Vivia ainda certamente em Lisboa em 29 de outubro de 1770, pois é a data

de urna carta d'elle para Cenaculo, nue se conserva com outras na bibliotheca de
Evora. V. Catalogo respectivo, pag. 447.

JOAQUIM BERNARDINO CATÀO DA C08TA (v. Dice, tomo iv,

pag. 70).

Tem mais :

6904) Manual dot juizes eleitos e seus escrivàes. xVargSo, na typ. do Ultra-

mar, 1864. 8.° gr. de 116 pag.—Trata das atlribuicCes e obrigaefles d'estes car-

gos, com os modelos das formulas que Ihes sSo precisas no exercicio d'estes actos

e funccóes de cada um, e no firn a tabella dos respectivos emolumentos.
Àcerca da polemica relativa às communidades das aldeias na India portu-

gueza e dos direitos e privilegios das gancarias, à qual se referiu o Dice, na men-
alo da obra n.° 1501 o Triumpho da vei-dade, etc, e no artigo de Fi lippe Nery
Xavier, tomo vm, pag. 231, o sr. Calao da Costa mandou imprimir o se-

guinte :

6905) Ao publico.

.

. alguns pensamentos prò e contro, que tem havido para

a extincc&o das communidades das aldeias, principalmente o parecer da commis-
s9o convocada pela camara municipal de Salsete em 1827. Nova Goa, na imp.
Nacional, 1856. Fol de 6 pag.

6906) Ao sr. Filippe Nery Xavier. . . combatendo a doutrina do escripto pu-
blicado. . . sob a epigraphe Ao correspondente da «Abelha», em relacao a extinc-

f)
das communidades. Ibi, na mesma imp., 1836. Fol de 4 pag.— Nas pag. 3 e

o sr. CatSo responde tambem àcerca do mesmo assumpto ao sr. Gaspar Cou-
tinho.

6907) Appendix (ao Triumpho da verdade)... combatendo o voto em se-

parado do sr. Francisco Luiz Gornes àcerca do projecto do regimento das commu-
nidades. Ibi, na mesma imp., 1857. 1 pag.

Defeza do «Appendix», etc. Ibi, na mesma imp., 1857. 4.° de 24

6909) Resposta.,, às Duas palavras de Francisco Luiz Gomes sobre a De-
feza do Appendix, etc. Ibi, na mesma imp., 1857. 4.° de 8 pag.

6910) Resposta... ao melodioso canto «Urna palavra», de Francisco Luiz
Gomes. Ibi, na mesma imp., 1857. 4.° de 8 pag. — Depois d'este opusculo é que
foi impresso o Triumpho da verdade, etc. (n.° 1501), corno se indica abaixo.

Para os que desejarem formar collecfSo, o que serà na metropole exlrema-
mente diffidi, pois nào é vulgar nas bibliothecas em Portugal encontrarem-se
obras impressas em Goa, a respeito da importantissima queslào das communida-
des e de outros assumptos da nossa India, indicarei os seguintes opusculos, ou pa-
peis avulsos, que se prendem com essa longa e interessante controversia.

1. Colleccào da* leis peculiares das communidades agricolas das aldeias dos

concelhos das Ilhas, Salsete e Bardez, etc. (V. Filippe Nery Xavier). 1852.

2. Bosquejo historico das communidades, etc. (Idem). 1852.

3. Resenha de varias disposicoes, resolucóes. . . que servem de regra das com-
munidades das aldeias. (Idem.) 1853.
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4. Regolamento para a escripturacào e contabilidade das... cómmunidades,
etc. Nova Goa, na imp. Nacional, 1834. 4.° de 24 pag.

5. Ao publico... (Resposta de Fi lippe Nery Xavier às accusacóes publicadas

na Abeìha de Bombaim. . . sobre os negocios das communidades.) ibi, na mesma
imp., 4854. Fol. de 7 pag.

6. Ao redactor do «Boletim p. (E um escripto de Gaspar Coutinho comba-
tcndo Catao da Costa relativamente a extinccao das communidades.) Ibi, na mes-
ma imp., 1856. Fo). 1 pag.

7. Ao correspondente da «Abelha». (Papel de Filippe Nery Xavier refutando

as accusacóes dirigidas à sua pessoa, às communidades e ao opusculo. . . Defensa
dos direitos das gancarias, dos gancares e dos seus privilegios.J Ibi, na mesma imp.
1856. Fol. 2 pag.

8. Ao redactor do «Boletim ». (Escripto de Albino Francisco da Cunha diri-

gindo algumas perguntas a.. . Catao da Costa àcerca de urna proposta e indica-

cSo feitas no escripto que acompanhou o Boletim n.° 43. Ibi, na mesma imp.,

Ì856. Fol. 2 pag.

9. Ao sr. Catuo. (Escripto do sr. Jo5o Bonifacio Botelho, declarando entre

outras cousas que os que téem sido até hoje accusados de pretender destruir as com-
munidades sSo os srs. Catao, os srs. seus manos Bernardo e outros, seus primos,

tios, avós e paes.) Ibi, na mesma imp., 1856. Fol. 2 pag.— Tem junto urna ana-

lyse de Gaspar Coutinho à ultima publicacao de Joaquim Bernardino Catao da
Costa.

10. Defensa dos direitos das gancarias, gancares e dos seus pn'tilegios, etc.

(Y. Filippe Nery Xavier.)

11. Ao publico. (Discurso do deputado Caetano Francisco Pereira Garcez na
sessao de 2 de abril de 1836 àcerca da conservalo ou abolicào das communida-
des, publicado por Manuel Joaquim Diniz de Avalla.) Ibi, na mesma imp., 1856.

Fol. 1 pag.
• 4z. ììesposta de Jeronymo Salvador Constantino Socrates da Costa a Manuel

Joaquim Diniz Avalla, etc. (V. esle nome.)

13. Ao publico. (Apreciacao de Felix Antonio Gracias àcerca da resposta de
Jeronymo Salvador Constantino Socrates da Costa, dizendo que o deputado Ber-

nardo Francisco da Costa pretendia a extinccao das communidades, posto que de
modo indirecto, e o padre Jeremias era de parecer differente.) ibi, na mesma imp.,

1856. Fol. 1 pae.

14. Ao publico. (Outro escripto de Felix Antonio Gracias, declarando que se

enganàra na apreciacao do parecer do padre Jeremias, pois que este seguia a oni-

niao de Bernardo Francisco da Costa quanto à extinccao das communidades.) Ibi,

na mesma imp., 1857. Fol. 1 pag.— Anda junto urna resposta de Jo3o Bonifacio

Botelho a Calao da Costa àcerca do prospecto do folheto o Triumpho da ter-

dade.

15. Parecer da commissao consultiva da junta geral do districto àcerca do
regimento das communidades, etc. Ibi, na mesma imp., 1857. Fol. de 4 pag.

16. 0 meu voto. (De Francisco Luiz Gomes em resposta ao que diz o auctor

do AppendixJ Ibi, na mesma imp., 1857. Fol. de 7 pag.

17. Ao publico. (Opiniào de Gaspar Coutinho com o parecer da commissSo
consultiva da junta geral, etc. ; e em referencia ao Triumpho da verdade, etc.) Ibi,

na mesma imp , 1857. Fol. 1 pag.

18. Duas palavras (de Francisco Luiz Gomes sobre a defeza do Appendix,
etc.) Ibi, na mesma imp., 1857. Fol. de 5 pag.

10. Umapalavra (de Francisco Luiz Gomes em resposta às objecpóes de Ca-
lao da Costa). Ibi, na mesma imp., 1857. Fol. 1 pag. — Depois d'este papel, o sr

Catao da Costa imprimiu a sua Resposta (v. acima n.° 6910), e seguidamente o
Triumpho da verdade.

20. Sinceras refiexOes sobre a parte doutrinal do «Triumpho da verdade»,

offerecidas ao auctor por um seu amigo. Ibi, na mesma imp., 1857. Fol. peq. de
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4 pag.— Este opusculo é de Joaquim Heliodoro da Cunha Rivara, que nota que
o auctor do Triumpho, refutando a Defensa das gancarias, vecn a final a cair na

mesma conclusao.

2i. Projecto do novo regimento das communidades agricolas do eslado da In-

dia, com as consultai, representacòes e requerimenlos, que a sua magestade lem

22. Portarla do governo geral . . . que manda reformar a escripturacSo

das communidades, etc. Ibi, na mesma imp., 1867. 4.° de il pag. e 3 mo-
delos.

23. Poì'taria regulando a concessào de apuramenlos e arrendamentos das ter-

ras das communidades das aldeias. Ibi, na mesma imp., 1869. 4.° de 11 pag.

—

Saiu segunda edicSo d'este documento, ein 4.°, com 15 pag. (V. tambem o Bole-

tim do governo da India, n.° 28, do indicado anno.)

24. Portaria regulando as alheacòes e usurpacóes das terras das communi-
dades das aldeias. Ibi, na mesma imp., 1869, 4.° de 11 pag. —V. tambem o ito-

letim n.° 39 d'este anno.

25. Brados a favor das communidades das aldeias do estado da India. Ibi, na
mesma imp. 1870. 4.° de 102 pag. — Saiu sem o nome do auctor, poréra 6 de
Joaquim Heliodoro da Cunha Kivara.

26. Portaria do governo geral providenciando a respeito de aforamentos das
terras desaproveitadas das communidades, etc. Ibi, na mesma imp. 1872. 8.° de 7

pag.—V. tambem o Boleti-m d'esse anno, n.° 61.

27. Decreto de 29 de novembro de 1871, confirmando a portaria do governo
geral de 25 de maio do mesmo anno, a qual separou a aduiimstracSo dos conce-

lhos e regulou os vencimentos dos empregados de umas e outras estacóes. —V. a

CoUeccào de legislacuo novissima do ultramar, voi. vm (1870-1874), pag. 3<i2

e 353.

28. Portaria de 14 de novembro de 1877, declarando nulla e de nenhum
effeito a portaria do governador geral da India, de 1 de setembrode 1874, no que
toca às innovacóes que introduziu na legislacSo respectiva, àcerca da duracao da
pena de prisSo imposta aos devedores das communidades agricolas ; e mandando
igualmente que o dito governador geral, no sentido de assegurar os interesses da
fazenda publica com respeito aos fóros que consti tuem urna verba importante de
receita, e bem assim os que sao privativos das mencionadas corporacóes, prono-
»ha as providencias que julgar mais couvenientes para este intuito.—V. citaaa Col'

Ucgao, voi. ix (1875-1878), pag. 534 a 536.

29. Portaria de 16 de novembro de 1877, determinando corno ha de proce-

desse no estado da India, quando ali aconteca ingerisse a auctoridade judicial

em negocios que sà"o da exclusiva competencia da administrapSo das communida-
des agricolas. —V. citada CoUeccào, voi. ix, pag. 536 e 537.

30. Portaria do governador geral de 6 de fevereiro de 1879, mandando pro-
ceder a urna syndicancia. . . na administracao das camaras, communidades, etc.

—V. Boletim do governo geral, n.° 11, de 7 de fevereiro de 1879.

31. Diversos officios e outros documentos relativos à administracSo especial

das communidades.— V. Boletim do gov. geral, n.°» 39, 47, 48, 58, 63, 89, 105,

107, de 1869; n.° 86, de 1880; n.° 81, de 1881, etc.

32. Questòes indianas. As gauncarias de Goa. Estudos de Chrìstovam Pinto.

Nova Goa, na imp. Nacional, 1880. 4.° de 88 pag. Este opusculo tem o n.° 1, po-

rém nSo sei se o auctor continuou està serie.

JOAQUIM BERNARDO DE HELLO NOGUELUA DE CASTELLO,
nasceu em Santarem em 1797; tenente coronel reformado de cavallaria e gover-

nador das pracas de Caparica e de Peniche. Ignoro a data do seu obito.— E.
6911) Circuito da ilha Terceira, dividido em oito districtos militares,,forca

di cada um e os logares accessiveis, etc. Tracado e orientado em 1831.— É urna
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pianta d'aquella ilha ao tempo em que ali esleve o auctor por occasiào de memo*
raveis successos de 1829. Foi lithographada em Lisboa em 1843 na offic. de Ma-
nuel Luiz da Costa. Acompanha-a urna serie de documentos relativo» aos servi-

(OS militares do auctor, e cartas de agradecimento das pessoas a quem mandàra
està pianta, comprendendo um opusculo de 40 pag. in-8.° e mais 2 innuniera-

das, seni rosto ou titulo especial. D'està obra tiraram-se, ao que julgo, muito
poucos exemplares, porém em tres ediyóes, quando menos, sendo a segunda acres-

centada nào só em numero de paginas, mas com outra estampa colorida, isto é,

a pianta da freguezia de S. Pedro dos Biscoitos, da Terceira, incluindo os redo-
ctos de Ponto e Bua Longa, etc. Da primeira edifào apparecem alguns exempla-
res impressos em papel azul. 0 que possuo é da segunda. Lisboa, typ. de Fran-
cisco Xavier de Sousa, 1846. Com o retrato do auctor lithographado. Comprei-o
a um mercador ambulante de livros por 200 réis. A terceira tem a data de 1853.

# P. JOAQUIM CACIQUE DE BARROS...—E.

6912) Bistorta sagrada para uso da mocidade, pelo conego Chrislovam Schmid,
augmentada e variada pelo bispo de Montepulciano. Do italiano. Rio de Janeiro,

na typ. Universal de Laemmert, 1864. 8.° de vm-413 pag. (Sem o nome do tra-

ductor.)

0 traductor imprimiu e publicou este trabalho com o firn piedoso, segundo
diz, de applicar o producto da impressilo para a fundacào de um asylo para me*
Dinas orphas e desvalidas da provincia do Rio Grande do SuJ.

* JOAQUIM CAETANO FERNANDE8 PINHEIRO (?. Dice, tomo
iv, pag. 70).

Fora em 1866 chronista mór do imperio, socio do institulo de Franca, da
academia das sciencias de Lisboa, da academia de historia de Madrid, da socie-

dade de geographia de Nova York, eie, etc.— Morreu por 1876. Era um excel-

lente caracter e homem laborioso e realmente de valia. Toda a imprensa brazi-

leira commemorou o seu obito, exaltando-lhe o nome entre os dos illustres va*

roes do imperio do Brazil e honrando-lhe a memoria.

Ha que acrescentar ou ampliar o seguinte :

A obra Episodios da historia patria, etc. (n.° 1507) foi impressa no Rio de

Janeiro, na typ. de Pinheiro & C.a
, 1859. 8.° de vi-179 pag. — O conselho dire-

ctor de instruccào mandou-a adoptar nas escolas. Fizeram-se depois varias edi-

res. A quinta, melhorada, de que tenho nota, saiu da mesma cidade, typ. de J.

da Silva, 1869. 8.° de 188 pag., sendo editor B. L. Garnier. No Correto mer-

cantila n.° 241. de 30 de agosto de 1860, appareceu um folhetim, assignado por

li. M.
{
que fazia a analyse d'este livro. Atlribuiu-se ao sr. dr. Joaquim Mendes

Malheiros.

Do Cathecismo (n.° 1506) fez o dito editor Garnier a terceira edicào, conside-

ravelmente augmentada, em Paris, typ. de Simon Bacon & C.*, 1862. 12.° gr. de

136 pag. — Na frente d'està obra veni o parecer do sr. bispo do Rio de Janeiro,

que dcclàra «só achar motivos para geral acceitacào, ordem, estylo e sobretudoa

estricta doutrina catholica».

6913) Curso elementar de litteratura nacional Paris, na typ. de Simon Ra-

con e Soc, 1862. 8.Q gr. de vni-565 pag. e mais 2 de indice linai.—V. o artigo que

Acerca d'està obra saiu na Politica liberal, n.° 589, de 27 de abril de 1862; o

juizo critico do dr. Luiz de Castro publicado (anonymo) no Jornal do commercia,

do Rio de Janeiro, anno xxxvii, n.° 77 ; outro juizo de Rebello da Silva no Jor-

nal do commercio, de Lisboa, n.° 2:965, de 2 de setembro de 1863 ; o artigo E$~

tudos litterarios, de A. E. Zaluar, publicado na Revista popular, e depois tran-

scripto no Correio mercantil, n.° 165, de 16 de junho de 1862, e urna extensa ana-

lyse no Correio mercantil, n.°» 114 e 119, 121, 145, 148 e outros. —D'este Curso

tìouve urna tiragem especial, em papel velino, e maior formato, so para brindes.

6914) Luiz do Rego e a postertdade. Estudo historico sobre a rev^uo per-
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nambucana em 1817. Rio de Janeiro, na typ. de Domingos Luiz dosSantos, 1861*

8.° de 140 pag.— Foi reproduzido na Revista trimensal, tomo xxiv, de pag. 353
a 490.— Como esclarecimento a està memoria, vejam-se os Documento* sobre a
revoluclio pernambucana de 1817, copiados dos arativo* publicos, na Revista tri-

mensal, tomo xxix, parte i, de pag. 201 a 334 ; e no tomo xxx, parte i, de pag.

75 a 189.

6915) Bosquejo biographico do ex.
mo

e rev.
mo D. Manuel do Monte Rodriguet

de Araujo, bispo do Rio de Janeiro, conde de Irajà. Ibi, na typ. de Pinheiro & C*,
1863. 12.° gr. de 60 pa<j. com um reirato lithographico. Està biographia saia

mais augmentada na Revista trimensal, tomo xxvii, parte u (18G5), de pag. 194

a 217.

6916) Grammatica da infancia: dedicada aos srs. professore* de instruccào

primaria. Ibi, na typ. de Quirino & IrmSo, 1864. 8.° de 150 pag.

6917) Historia sagrada illustrada para o uso da infancia, seguida de um ap-

pendice, contendo: 1.°, a relacuo analytica dos litro* do antigo e novo testamento;

2.*> urna tabella chronologica do* principae* acontecimentos ; 3.°, um vocabulario

geographico explicativo. Paris, na typ. de Simon Racon &C.\ 1863. 8.° gr. deiv-
247 folhas, com gravuras intercaladas no texto.

6918) Meandro poetico, coordenado e enriquecido com esboco* biographico* e

nota* historicas, mytìiologkas e geographicas. Paris, na typ. de Edmond Blot, 1864.

8.° gr. de 207 pag.— Contém excerptos de varios poetas brazileiros, e entre elles

de Claudio Manuel da Costa, I. J. de Alvarenga, fr. J. de Santa Rita Durao, José

Basilio, José Bonifacio, M. Alves Branco, fr. Francisco de S. Carlos, L. Pinto da

Franca, Silva Caldas, etc. Segundo urna nota de Innocencio— « seria bom advertir

que n'esses esbocos biographicos existem algumas inexactidóes de factos e datas».

6919) Manual do parodio. Ibi, na typ. de Simon Racon & C.*, 1865. 8.° de

138 pag.

G920) Resumo da historia contemporanea desde 1815 ale 1865. Por um pro-

fessor. Ibi, na mesma typ., 1866. 8.° de xi-309 pag.— Innocencio, que recebéra

um exemplar d'està obra offerecido pelo editor Oarnier, diz : «Ignoro que motivo

levou o illustre escriptor a occultar o seu nome, publicando anonyrno esle utilis-

simo resumo».
G (J21) Grammatica theorica e pratica da lingua portugueza. Rio de Janeiro,

na typ. de F. Alves de Sousa, 1870. 8.° gr. de 176 pag.— Divide-se cui quatro

partés, e estas em capilulos, tendo cada um d'elles no firn exercicios e questio-

nario, ou recapitulacao das doutrinas.

6922) Os ultimos vice-reis do Drazil.—Memoria lida no instituto historicoe

geographico brazileiro e publicada na Revista trimensal, tomo xxvm, parte n
(1865), de pag. 225 a 273.—Comeca em D. Antonio Alvares da Cunha, conde da

Cunha, e seguem-se-lhe D. Antonio Rolim de Moura, conde da Azambuja ; D. Luiz

de Almeida Portugal, marquez de Lavradio ; Luiz de Vasconcellos e Sousa ; D.

José Luiz de Castro, conde de Rezende ; D. Fernando José de Portugal, conde e

marquez de Aguiar; D. Marcos de Noronha e Brito, conde dos Arcos, que func-

cionava em 1808, à chegada da familia real.

6923) As batalha* dos Guararape$.—Nz mesma Revista, tomo xxix, parte

il, de pag. 309 a 331.

6924) Parecer sobre a memoria do sr. conde de la Bure, relativa à* tn-

scripcòes achadas na* ruinas de urna cidade incognita, que se diz «"«tortj

no* sertòes da Bahia. — Na mesma Revista, e no indicado tomo, de pag. 3/ 3

a 399.

6925) Biographia de Henrique Dia*.— Na mesma Revista, tomo xxxi, parte i,

de pag. 365 a 383.

6926) Estudo historico e litterario sobre a academia brazilica dos esqucci-

dos.—Na mesma Revista e indicado tomo, parte ii (1868), de pag. 5 a 32.

6927) Estudo historico e litterario sobre a academia brazilica dos renasctaos.

— Na mesma Revista, tomo xxxn, parte ii, de pag. 53 a 70.
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6928) Biographias de D. Antonio Filippe Camar5o, André Vidal de Negrei-
ros e Claudio Manuel da Costa. — Na mesraa Revista e indicado tomo.

6929) Os padres do Patrocinio ou o Porto Real de Ita. — Estudo historico

apresenlado ao instituto, e inserto na mesma Revista, tomo xxxm, parte n, pag.
237 e seeuintes.

6930) 0 conselheiro dr. Claudio Luiz da Costa. Esboco biographico. —- Na
mesma Revista, tomo xxxiv, parte i, pag. 117 e seguintes.

6931) Fr. José da Costa Azevedo, naturalista brazileiro.—Na mesma Revista

e indicado tomo, parte i, pag. 293 e seguintes; e foi repetida no mesmo tomo,
parte ii, pag. 123 a 128, extrahida da Revista popular.

6932) Bardo de Amirnoca (Custodio Ferreira Leite). — Na mesma Revista e
indicado tomo, pag. 299 e seguintes.

6933) Antonio José e a inquisiguo. — Na Revista popular, tomo xiv, n.os 81
e 83, trabalho seguido dos Excerptos dos processos copiados dos originaes que
existem no archivo da Torre do Tombo, em Lisboa.

6934) Resumo da historia litteraria. Rio de Janeiro, na typ. Franco-Ameri-
cana, 1873. 8.° gr., 2 tomos com 497-vi e 480 pag. — É dedicado a sua maees-
tade imperiai o sr. D. Pedro II. Na prefacào, datada de 16 de dezembro de 1872,
diz o illustre auctor: «Obrigado pelos devcres do magisterio a esludar as fontes

da litteratura nacional, concebemos a idea da obra, que ora submettemos d cor-

recc£o dos doutos. Lancando rapido olhar sobre a litteratura estrangeira, aprecià-

mos perfunctuoriamente as hebraica, grega, latina, italiana, franceza, ingleza,

alterna* e hespanhola, que, mais ou menos, influiram para a formalo, ou aperfei-

eoamento da nossa. Detivemo-nos mais na portugueza, e passando a luso-brazi-

leira, procuramos cuidadosaniente seguir-lhe os lineamentos, comò que surpre-

hendendo-a nos reconditos arcanos do seu genesis.

«No desempenho do nosso plano è bem possivel que nSo tenhamos altingido

o alvo; que numerosos sejam os erros e omissó*es, involuntariamente commetti-

dos; resta-nos porém a grata consolacelo de havermos sido o primeiro em trilhar

similhante vereda: assim coube-nos a honra de ter escripto, ha dez annos, o pri-

meiro Curso eletnentar de litteratura, que possuiu a lingua portugueza. Com fran-

queza e lealdade citàmos os mananciaes onde fomos saciar a nossa sède de saber,

e, corno a abelha, sugamos de todas as flores o suco que mais nos aprouve. Res-

peitando os individuos, e acatando as suas opinióes, nao renunciàmos o di-

reito de aquilatal-as pelo crysol da nossa critica».—A imprensa, apreciando està

nova obra, fel-o de um modo muito lisonjeiro para o conego rernandes Pi-

nheiro.

Na Galena dos brazileiros t'tfttsfrapertencem a este benemerito escriptor bra-

zileiro as biographias do visconde de S. Leopoldo e de D. Manuel Joaquim da

Silveira; tem muitas notas na reproducfSo das obras de Antonio Ferreira, na da
chronica de SimSo de Vasconcellos, na traducrSo da Historia do Brazil, de Sou-

they; innumeros e importantes relatorios annuaes Revista trimensal, corno pri-

meiro secretano do instituto historico ; e de certo outros artigos e publicafCes,

mas de que nSo tenho nota especificada.

Innocencio, n'um artigo biographico que dedicou ao conego Fernandes Pi-

nheiro (com retrato e sem a assignatura do eminente bibliographo), no Diario il-

lustrado, n.° 633, de 13 de junho de 1874, escreveu:—«N'este, corno em todos

os seus trabalhos de indole similhanle ou analoga, o sr. dr. Fernandes Pinheiro

mostra-se critico atilado e imparcial nos seus juizos, ainda que mais propenso ao

louvor que à censura; mas sempre superior às preoccupaefles e preconceitos de

Sue mal podem despir-se a maior parte dos seus patricios, descatnbando em agras

eclamacó'es quando técm de referir-se ao regimen dos tempos coloniaes. 0 sr. Pi-

nheiro sabe fazer j Ustica a todos».
m

0 opusculo, a que se refere o Dice, no firn da pag. 71, devia ter sido

impresso no Rio de Janeiro, em 1854, sob o titalo de Apontamentos reli*

giosos.
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# JOAQUIK CAETWO DA SILVA (v. Dice., tomo iv, pag. 72).

É naturai do Rio Grande do Sai.

Em 1867 foi nomeado membro correspondente de 1." classe do instituto de

Franca.

A sua obra L'Oyapoc foi effectivamente impressa em Paris, e saiu sob o ti-

tolo de

6935) L'Oyapoc et L'Amazone: question brèsilienne et francaise, Paris, na imp.

de L. Martine!, 1861. 8.° gr., 2 tomos coni xi-352 e 574 pag. - É um traballio

erudito, amplissimo em documento? de loda a especie, e cuja maior parte foi lida

pelo auctor na sociedade de geographia de Paris. V. a respeilo d'està obra e dd
seuauctor a Recista popular, do Rio de Janeiro, tomo xm, pag. 315 e 316.

Tem varios escriptos na Revista trimensal, ricerca de Questue* americana*,

que o auctor apresentou em sessòes do instituto historico e geographico brazi-

«irò.

# JOAQUIM GAETANO DA SILVA GUIMARÀES, naturai das Mi-

nas Geraes, irmrio do illustre poeta G. J. Silva Guimarries.

Publicou, em o periodico Actuaìidwìe, doBrazil, e foi transcripla no Correlò

mercanta, urna Memoria bem redigida ricerca da agricultura no Brazil. É traba-

lho de merito para o conhecimento das circumstancias industriaes d'aquelle im-

perio, na quadra de transigo do traballio escravo para o livre.

JOAQUIM CANDIDO ABRANCHES, parece que de prolissrio ourives,

por muitos annos residente na ilha de S. Miguel.

Publicou :

6936) Album michaelense. Ponta Decada, na typ. de Manuel Correia Bote-

lho, 1869. 8.° gr. de xiv-!38 pag., coni 35 estampas lithographadas de vistas de

monumentos, paizagens e logares notaveis da ilha.

JOAQLIW CARLOS DE HELLO E MINAS, naturai de Campo Maior.

Filho de Jorio Carlos de Gamboa Mello e Minas. Cirurgirio-medico pela escola me-

dico-cirurgica de Lisboa, onde terminou o curso em 14 de novembro de 1881.

— E.

6937) Algumas palacras sobre a amputacelo utero-ovarica. CThese.) Lisboa,

na casa Minerva, 1881. 8.° de 38 pag. e mais 1 innumerada.

JOAQUIUI CARLOS PAIVA DE AXDRADA, nasceu em Lisboa em
29 de novembro de 1846. Sentou nraca em junho de 1863, sendo despachado al-

feres alumno em novembro de 186*5, segundo tenente de artilheria (depois de

concluido com distinccào o curso na escola do exercito) em dezembro de 1867;

primeiro tenente em janeiro de 1870; capitrio em julho de 1875. Tem desempe-

nhado variadas e importantes commissòes militares no estrangeiro, de proficua e

incontestavel vantagem. A proposito de urna concessao de terrenos, na Zambezia,

para urna grande exploracrio scientifica e industriai, com o auxilio de capitaés

nacionaes e estrangeiros, a imprensa politica occupou-se muito d'este nosso illus-

tre compatricio. 0 Diario illustrado, n.° 2:096, de 18 de fevereiro de 1879, pu-

blicou a seu respeito, com retrato, urna extensa biographia encomiastica, do sr.

Fernandes Costa, tambem distincto officiai de artilheria. Occupa nrio menos de

dez columnas do dito numero. Ahi eneonlro, cntre outras informacó*es interessai

tissimas e sobejamentc honrosas para o biographado, o seguinte : .

«A sua correspondencia com o ministcrio da guerra c com a direccrio geral

de artilheria, durante oito annos, que, com pequenas interrupeòes, nos tem ser-

vido no estrangeiro, daria, se a quizessem publicar, numerosos e grossos volu-

mes. Os seus officios sempre extensos e circumstanciados, os seus relatorios ela-

borados com proficiencia e novidadc, as suas memoria curiosissimas e repletas de

ìndicacóes aproveitaveis, a grande massa de esclarecimentos que sobre todas as
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questfles incessantemente tem remettido e està remettendo, formariara por si só

ama iivraria militar, onde haveria muito qne aprender. Para supprir, até certo

ponto, a fatta de publicidade, tao usuai nas regióes officiaes da nossa terra, a dì»

reccSo goral de arlilheria resolveu archivar na sua bibliotheca, para consulta dos
officiaes d'aquella arma, os trabathos mais salientes e dilatados, que sobre as-

sumplos diversissimos em todos os ramo* da sciencia militar, o capitSo Paiva de
Àndrada lhe tem dirigido. As memorias, relatorios e colleccfles de desenhos jà
calatogados e fornecidos à leitura e consulta excedem duzentos. Referem-se ao pe-

riodo decorrido desde meiado 1871 até o firn do anno de 1875. Nà"o entra n'aquelle

numero nenhuma correspondencia de expediente, bem entendido. Fatta colleccio*

nar a parte, sem duvida nenhuma, mais importante: a que se refere aos annos
de 18/6, 1877 e 1878. É o traballio que actualmente se està fazendo. . .»

Alem de outros trabalhos do sr. Paiva de Andrada, a sua biographia cita, por
sua extensSo e valor, posto se conservem ainda ineditos, os seguintes :

6938) Memoria sóbre abrigos de conslrucgóo rapida, de systema inglez, para
artilheria de campanha, comparando-os com os do systema francez.

6939) Estudo geral das instituigoes, organisaruo e material do esercito in-

glez.—«Està memoria (escreve o sr. Fernandes Costa), é precedida, para suame-
Ihor intelligencia, de urna exposicao da organis&cSo da arlilheria ingleza e da na-

tureza do seu material de campanha, traballio que revela notavel erudito em
assumptosinilitares, espirito finamente observador, e que foi pena nSo ter sido pu-
blicado. É notavel, entre outras rasoes, pelas applicacóes que faz ao aperfeicoa-

menlo da artilheria portogueza».

Segundo o biographo citado, o sr. Paiva de Andrada «sem mirar a publici-

dade, que sabia nSo haver nunca de ser dada aos seus traballios, tem urna lin-

litterarias, em geral difficilimas de adquirir e que nfio é frequente encon-
trar».

# JOAQTJIM CARLOS TRAVASSOS. . . — E.

6940) Modo de obrar do calorico e dos agentes chimicos ponderaveis na prò-

duerno das queimaduras. Da tracheotomia, suas indicacóes conforme as molestia^

e seus perioaos. Hepatite. (These.) Rio de Janeiro, 1862.

* JOAQUIM DE CARVALHO BETTATWIO . .
.—E.

6941) Cura radicai das hernias inguinacs. Hemorrhagia uterina durante o

trabalho do parto e seu tratamento. Acgào physiologica e therapeutica do tartaro

emetico. Tinturas alcoolicas. (These.) Bahia, 1864.

JOAQUTM CESAR DE FIGANIERE E MORÀO (v. Dice., tomo nr,

pag. 72).

0 conselheiro Joaquim Cesar de Ficanière e MorSo morreu em firooklin, es*

tado de Nova York, a 24 de dezembro ae 1866, após grave e doloroso padeci-

mento de bexiga. Os seus restos mortaes foram conduzidos a Philadelphia e de-

positados no jazigo de familia em Laurei Hill.

A apreciacSo que a imprensa periodica dos Estados Unidos fez do seu me-
rito e distinctas qualidades é sobremaneira honrosa à sua memoria. Alguns jor-

naes de Lisboa commemoraram tambem o seu fallccimento, sobresaindo a todos

os arligos publicados o que lhe dedicou o sr. conselheiro José Silvestre Ribeiro,

e saiu impresso na Revolucdo de setembro de 24 de janeiro de 1867, sob a epi-

graphe : tlm diplomata que honrou là fora a sua patria.

Aos escriptos mencionados no Dice, acresce o seguinte :

6942) An Account of a remarkable accumulation of bats. Lelter addressed to

professor Henry, secretary of the smithsonian institution, by Mr. Figanière e Mo-
rto, minister plenipotentiary front Portugal to the United States. Saiu na introd.,
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gag. xvn a xxi, da obra inlitulada: Monograph of the bats of North America, by

Dr. Alien, a qual faz parte das Smithsonian Miscellaneous Collections, e foi im-

pressa em Philadelphia, Collins, Printer. June, 1864. 8.°gr.—Saiu tambem a pag.

407 e seguintes do Annual Report of the board of regents of the smithsonian

institution for the year 1863. Washington, government printing office, 1864.

8.° gr.

Para a sua biographia, aleni do Annuario ci tado, veja-se o artigo que lhediz

respeito na obra publicada em Genebra, que tem por titulo: Histoire générale, bio-

graphique et génèalogique des hommes vivants et des hommes morts dans le dix-

neuvième siècle. Par une sociétè d'écrivains de différentes nations. A segunda edi-

peo d'esse artigo, impressa nos Ons de 1867 (a primeira tinha saido em 1865),

consta de 5 pag. (731 a 735) fol. max. com 2 retratos lithographados, no mesmo
formato da obra : um do ex-ministro plenipotenciario de Portugal, e outro de seu

pae, Cesar Henrique de la Figanière, capitao de mar e guerra que foi da armada
real porlugueza. Veja-se tambem o Diccionario popular, tomo vm, pag. 304, ar-

tigo expressamentc redigido pelo sr. Pinheiro Chagas, e ultimamente a Resenha

das familias titulares de Portugal, do sr. Albano Anthero da Silveira Pinto. To-

mo i, pag. 577 e seg., no ai tigo que se refere ao sr. visconde de Figanière, . fllho

do dito ex-ministro.

JOAQUIM DA CONCEI^ÀO GOMES, antigo empregado no paco, ou
basilica de Mafi a.—E.

6943) 0 monumento de Mafra. Descripcùo minuciosa d'este edificio. Mafra, na
typ. Mafrense, 1866. 8.° gr. de 108 pag. e 2 de indice e errata.— Saiu segunda
edicùo, em 1871, coni urna noticia de Cintra. E ha outra edicSo em francez :

Portugal. Mafra et Cintra, ou description dètaillèe de leurs monuments :

guide tndispensable à tous les visiteurs ètrangers. Editeur, Fr. Lallemant, inipri-

meur, Lisbonne, 1873. 8.° de 66 pag.

JOAQUIM DA COSTA CASCAES (v. Dice, tomo iv, pag. 74).

Major effectivo em 1863, tenente coronel em 1865, coronel em 1871 e gene-

ral de brigada em 1876. Resignou a comniissSo de que estava encarregado por
contralo com o governo, de escrever a historia militar de Portugal desde 1801
a 1814. Pelo ministerio da guerra se mandou por a concurso o mesmo encarpo
por portaria de 4 de Janeiro de 1866, transcripta na ordem do exercilo publicada
no Diario do governo de 16 do dito mez.

Eis a nota, quanto possi vel completa, que pude alcancar, das obras do sr.

Cascaes, advertindo que os seus bellos trabalhos para o theatro nacional ainda

n5o foram, pela maior parte, impressos :

6944) Poesias.— As que se acham publicadas em diversos periodicos, e as

que conserva ineditas, formam dois volumes.

6945} Os atiti-barbas. Poema.— Ainda nSo està completo.

6946) 0 valido. Drama em ciuco actos. (Representado pela primeira vez no
antigo theatro da Rua dos Condes em 18 de maio de 1841, em beneficio do velho
actor Theodorico Baptista da Cruz, padrinhodo actualactor do mesmo nome. Fo-
ram principaes aclores : Theodorico, velho; Theodorico, mofo; Epifanio, Dias,

Tasso, Victorino, Lisboa, Talassi e Josephina. Era destinado para o beneficio de
Emilia das Neves, chegando a ser-lhe distribuido o respectivo papel

;
mas, por ter

adoecido, nà"o o póde infelizmente desempenhar.)
6947) 0 castello de Faria. Drama em cinco actos. (Idem, no mesmo theatro,

em beneficio de Epifanio, no dia 4 de fevereiro de 1843. Foram principaes acto-

res: Epifanio; Rosa, pae; Victorino; Matta; Theodorico, velho; Theodorico,
moco; Emilia das Neves; Rugali (e depois Talassi) ; e Barbara, velha).

6948) Giraldo sem sabor, ou urna noite de Santo Antonio na praca da Fi-
gueira. Comedia de costumes em tres actos. (Idem no theatro de D. Maria li a 31
de julho de 1846. Actores principaes, que entao figuraram n'esta representacao :
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Barbara velha, Delfina, Joanna Cariota, Theodorico moco, Lisboa, Sargedas, Vian-
na, Leal, Vanez, Tasso e Correia.)

6919) 0 alcaide de Faro. Drama em ciuco actos. (Idem no mesmo theatro a
31 de julho de 18'*8. Actores : Soller, Carolina Emilia, Theodorico, Epifanio, Rosa
pae, Tasso, Assis e Leal.)

6950) Mineiro de Cascete*. Comedia de costumes em um aclo. (Idem, no mes-

mo theatro, a .8 de janeiro de 1850. Actores : Barbara, Delfina, Radica, Epifanio,

Theodorico e Tasso.)

6951) 0 estranqeiradc. Comedia em dois actos. (Idem, no mesmo theatro, a 6
de fevereiro de 18o0. Actores: Barbara, Carolina Emilia, Theodorico, Tasso,

Epifanio, Rosa pae, Victorino, Leal e Correia.)

6952) Nem russo, nem turco, ou o fanatismo politico. Comedia cmdois actos,

em verso. (Idem, no mesmo theatro, a 30 de setembro de 1854, em beneficio do
Theodorico (o actual). Actores : Delfina, Gertrudes, Barbara, Theodorico, Sarge-

das, Tasso, Carvalho e Domingos.)

6953) Apedra das carapugas. Drama de costumes em quatro actos. (Idem no
mesmo theatro em 20 de maio de 1858, por occasiao do consorcio do chorado
monarcha, el-rei D. Fedro V. Actores: Delfina, Soller, Theodorico, Cesar de Li-

ma, Rosa pae, Tasso, Domingos e Sargedas.)

695i) Nem Cesar, nem Joóo Fernandes. Comedia em dois actos, em verso.

[Idem no theatro do Gymnasio, em beneficio de Taborda, no dia 8 de abril de
1865. Aclores : Taborda (que desempenhava tres papeis), Braz Martins, Valle,

Augusto, Marques, Abel, Anna Cardoso, Maria José, Emilia Candida e Florinda.)

6955) A lei dos morgados. Drama em cinco actos. (Idem no theatro de D. Ala-

ria II, a 16 de dezembro de 1869, em beneficio de Theodorico. Actores : Emilia
das Neves, Delfina, Gertrudes, Carolina Emilia, Theodorico, Tasso, Joao Rosa,

Joaquim de Almeida, Moreira, Pinto de Campos e Polla.)

6956) A caridade. Drama em cinco actos. (Idem no mesmo theatro, a 30 de
dezembro de 1875, em beneficio de Theodorico. Actores : Virginia, Gertrudes,

Barbara (a actual), Emilia Candida, Theodorico, Alvaro, Maggioli, Mollo e Anto-
nio Pedro.)

A respeito d'eslas pecas originaes e notaveis por muitas circumstancias. é

interessante percorrer as gazetas da epocha, e ler a lisonjeira apreciacao que fi-

zeram d'ellas, encarecendo os meritos do illustre escriptor.

6957) A inauguracào da estatua equestre. Comedia-drama em cinco actos.

—Ainda niìo foi represéntada, creio que por diflìculdades que existem para a le-

var convenientemente à scena.

A proposito d'està peca, e dos desgostos que na carreira dramatica tem ex-
perimentado o auctor, veni urna declaracao sua no Jornal do commercio, n.° 2:569,
de 29 de abril de 1862, acompanhada de reflexOes da redaccao, em que se faz

ao sr. Cascaes a devida justica. É um artigo mui importante para os que tiverem

que escrever-lhe a biographia circumstanciada.

6958) Elogio historico do engenheiro Manuel da Maia, lido na sessùo d% as-

sociamo dos architectos e archeologos, em 25 de marco de 1867. No Jornal do
commercio, d'essa epocha, appareceram uns longos extraclos criticos do elogio do
Maia. Os artigos, nao assignados, eram porem do redaclor d'aquella follia, José

Ribeiro Guimaraes (hoje fallecido).

6959) Descripcdo do edificio de Mafra e aprcciacuo architectonica.

6960) Nocues de topographia e de perspectiva para os alumnos do rcal colle-

gio militar.

O sr. Joaquim di Costa Cascaes tem, alem d'isso, artigos àcerca de diversos

assumptos litterarios. historicos e scienlificos, insertos em diversas publicacfles;

e relatorios de commissóes de servico publico, de que o téera incumbido, eie.

JOAQUIM DA COSTA RIBEIRO (v. Dice, tomo iv, pag. 75).

Das Horas vagas (n.° 1531) ha segunda edicao, revista pelo auctor. Rio de

TOMO su [Supp.) 3
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Janeiro, na typ. do imperiai instituto artistico, 1871. 8.° de 234 pag. e mais 3 de
indice.

JOAQUIM DA COSTA E SILVA (v. Dice, tomo iv, pag. 75).

0 opusculo sob o n.° 1535 nSo ficou bem raencionado. Deve pois substi-

tuir-se pelos dois seguintes :

Demonstracào comprovada do que praticoli o conseìheiro Joaquim da Costa.

e

Silva, corno inspector que foi da obra do palacio da Ajuda, desde 17 de fevereiro

de 1818 atè 9 de abril de 1821. Lisboa, na regia offic. Silviana, 1821. 4.° de 21
pag.— (Contra este opusculo saiu : Carta de Antonio Francisco Rosa para o sr.

conseìheiro Joaquim da Costa e Silva, ou anali/se a um seu papel intitulado: «De-
monstracào», etc. Lisboa, typ. Rollandiana, 1822. 4.° de 20 pag.)

Demonstracào comprovada do que praticoli . . . nas reparticoes militares, e

objectos que a estas pertenciam, desde o anno de 1801 em diante. Lisboa, na regia

offic. Silviana, 1822. 4.» de 25-36 pag.

JOAQUIM DA CUNBA E SOUSA, naturai de Souzellas. Filho de An-
tonio da Cunha e Sousa. Medico -ci rurgiao pela escola de Lisboa, onde ficou ap-

provado em 22 de dezembro de 1871. — E.

6961) Gravidez extra-uterina. These apresentada e defendida na escola me-
dico-cirurgica de Lisboa em dezembro de 1871. Lisboa, na typ. Lisbonense, 1871.

8.° gr. de 67 pag.

P. JOAQUIM DIAS MARTINS, poi luguez-brazileiro. . . — E.

6962) Os martyres pernambucanos. Pernanibuco, 1853.— E um diccionarjo

biographko. Està obra, de que aliàs nSo vi ainda em Portugal nenhum exemplar,
foi, segundo consta, publicada por conta do dr. Filippe Lopes Netto.

JOAQUIM DUARTE GOVERNO, naturai de Tremez. Filho de Manuel
Antonio Governo. Cirurgiao-medico pela escola medico-cirurgica de Lisboa. De-
fendeu these em 3 de novembro de 1874, e foi approvado pienamente e coni lou-

vor.— E.

6963) Breve estudo sobre os effeitos physiologicos e as applicagoes therapeuti-

cas do bromureto de potassio. (These.) Lisboa, na typ. Universal de Thomàs Quin-
tino Anlunes, 1874. 8.° de 62 pag. e 1 innumerada.

JOAQUIM ELEUTERIO GASPAR GOMES, nasceu em Queluz a 21
de marco de 1824. Quando concluiu o curso do lyceu centrai de Lisboa foi ma-
tricular-se na escola medico-cirurgica de Lisboa, onde defendeu these em 1846,
sendo approvado coni distinccào. Doutorou-se em medicina e cirurgia na univer-

sidade de Bruxellas em 1855. Exerceu o cargo de medico municipal em Bellas

desde 1847 a 1854. Em 16 de agosto de 1855 foi nomeado, por concurso, medico
extraordinario do hospital de S. José, depois promovido a enectivo e ao presente

director da clinica de creancas no hospital Estephania. Em 1856 fez o servico no
hospital de S. Francisco de Paula, provisorio, por occasiao da epidemia do cho-
lera morbus em Lisboa. Na seguinte epidemia da febre amarella, em 1857, teve

a direccao do hospital provisorio estabelecido na rua de Santo Ambrosio. Em
1856 entrou, por concurso, para o magisterio do instituto geral de agricultura,

sendo depois provido definitivamente na cadeira de zootechnia ; e actualmente

rege, no dito instituto, a cadeira de materia medica. Tem sido presidente da so-

ciedade das sciencias medicas de Lisboa, da qual é socio benemerito. É socio cor-

respondente da academia real das sciencias de Lisboa, da academia cirurgica

matritense, do collegio de pharmaceuticos de Madrid, da academia cirurgica mal-

lorquina, da sociedade de medicina publica e hvgiene profissionai de Franca, da
academia nacional de medicina e cirurgia de Cadiz, da academia medico-pharma-

ceutica de Barcelona e da academia imperiai de medicina do Rio de Janeiro. En-
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tre as varias commissó'es de servilo publico, de que tem sido encarregado, con-
tam-se a sanitaria por occasiao da epidemia da febre aphtosa nos animaes de con-
sumo, a de formar ura projecto de esgotos para a cidade de Lisboa, etc. O seu
primeiro servilo medico foi castrense, quando se deu a batalha de Torres Ve-
dras em 1847, pois ali esleve com outros collegas do quadro de sauàe militar a
tratar dos feridos. É commendador da ordem de Christo, cavalleiro da da Torre
e Espada; tem a medalha humanitaria concedida pela camara municipal em 1857,
e a carta do conselho de sua magestade desde 1880. —0 Diario illustrado, n.°

2:412, de 15 de maio de 1880, publicou o seu retrato, acompanhado de urna breve
biographia.

0 sr. dr. Gaspar Gomes tem tornado parte na redaccSo do Jornal da socie*

dade das sciencias medicas, onde se encontram alguns artigos seus a respeito de
hygiene, e discursos proferidos em actos solemnes da dita sociedade corno presi-

dente d'ella.—E.

6964) Elogio do conselheiro Bernardino Antonio Gomes, lido em sessào so-

lenne anniversaria da sociedade das sciencias medicas de Lisboa, no dia 15 deou-
tubro de 18111 f»tc. Lisboa, na imp. Nacional, 1877. 8.° gr. de 47 pag.

Para a candidatura a socio da 1.* classe da academia real das sciencias, es-

creveu tambem urna

6965) Memoria sobre hemoptise nervosa.

JOAQUIM ESMERALDO IVOBUE, naturai da ilha de Santo AnWo, de
Cabo Verde. Filho de Augusto Ferreira Nobre. CirurgiSo-medico pela escola me-
dico-cirurgica de Lisboa, onde terminou o curso em 11 de julho de 1883. A these

que defendeu, foi a seguinte :
À

6966) Breves consideracòes sobre o mal perfhr.ante do pi. Lisboa, na typ. Nova
Minerva, 1883. 8.° de 61 pag. e mais 3 innumeradas.

JOAQUIM EMYGDIO XAVIER MACHADO, officiai de cavallaria, ad-

junto à direccSo geral dos trabalhos geodesicos.— E.

6967) Sera precisa urna nova caria militar das peninsulas de Torres Vedras

e de Setubalf.

.

. Lisboa, na typ. de Coelho & irmào, 1879. 8.° de 8 pag.

D. JOAQUIM DA E1YCARNACÀO (v. o que ficou dito no artigo D. Joa-

quim de Azevedo, n'este tomo, a pag. 23).

JOAQUIM FELICIANO DE SOUSA NEVES (v. Dice, tomo iv, pag.

77).

0 verdadeiro nome d'este auclor é Feliciano Joaquim de Soma Neves, corno

se vé da Bibliotheca brazileira, n.° 4, onde vem transcripta parte de urna obra

sua.

JOAQUIM FELIX ALFREDO DE BOLSA, naturai de Lisboa. Filho

de Urbano Joaquim de Sousa. CirurgiSo-medico pela escola medico-cirurgica de
Lisboa, e, por occasiao de defender these em 21 de julho de 1877, foi appro-

vado pienamente e com louvor.— E.

6968) Do parasitismoocular. (These.) Lisboa, 1877. »

# JOAQUIM FERJVANDES PEIXOTO, doutor em medicina. Naturai do

Rio de Janeiro.— E.

6969) Da myelite. Hemostasia-cirurgica. Crises. Propriedades geraes dos cor-

pos. (These aprcsentada e sustentada perante a faculdade de medicina do Rio de

Janeiro em 19 de novembro de 1861.) Rio de Janeiro, na typ. de Quirino & Ir-

mào, 1861. 4.° gr. de vi-32 pag.

# JOAQUIM FERREIRA DA CRUZ BELMOXTE, presbytero-secu-

3*
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lar, pro-commissario da veneraveì ordem lerceira dos minimos de S. Francisco

de Paula, professor de grammatica latina, membro effectivo do gymnasio brazi-

leiro, etc.— E.

6970Ì Oracào funebre recitada ras exequias de sua magestade a rainha sr.*

D. Esteplmnia, celebradas no Rio de Janeiro em 17 de notembro de 1859, pela so-

ciedade Amante da monarchia e beneficente, no igreja de Nossa Senhora do Carmo.
Rio de Janeiro, na typ. de IS\ L. Vianna <5t Filhos, 1839. 8.° de 14 pag.

JOAQUIM FEMtEIR V DE FRE1TA8, ou JOAQUIM JOSÉ, ou JOA-
QUIM 8ALUSTIANO FERREIUA DE FREITAS (v. Dice., tomo iv,

pag. 77).

0 primeiro numero do Padre Amaro (n.° 1550) saiu em janeiro de 1820. A
collecfSo d'este jornal, que cessou a sua publicafa"o em 1826, com a nova publi-

cacSo intitulada Appendice ao P. Amaro, que se Ine seguiu até 1830, compre-
hende 18 volumes, sendo 12 do primeiro e 6 do segundo jornal.

A obra .4 abolicuo da companhia de agricttltura (n.° 1552) nSo é de Ferreira

de Freitas, mas de José Joaquim Ferreira de Moura, corno jà ficou declarado no
artigo respectivo, tomo iv, pag. 388, n.° 3:678.

0 Cruzeìro ou Estrella constitucional dos portuguezes (n.° 1554) era um jor-

nal, de que apenas sairam alguns numeros. 0 primeiro apparecéra por 1826.

Coup d'oeil sur Vètat politique du Brésil (n.° 1555) foi impresso em 1824.
Comprehende um opusculo em 8.° de 111 pag.

Diz Innocencio, em suas notas, que sabia que Ferreira de Freitas em 1830
fundàra em Londres mais um periodico, sob o titolo de :

6971) O Correio dos Acores. — Parece que chegou a imnrimir um tomo. O
primeiro numero, impresso em Londres por 11. Greenlow, 1830. 8.° gr. de 88
pag., é antecedido de urna introduccao historico-politica, que occupa à sua parte
as primeiras 41 pag.

No interessante artigo, que o esclarecido cscriptor sr. Zacharias de Afa es-

n." 1:144, 1:145 e 1:146, de 7, 8 e 9 àe maio de 1879, allude à anecdota mencio-
nada por Innocencio no Dice., pag. 78, e refere o seguinte, que eu julgo dever
transcrever aquì para ampliar as informacOes, que existem averiguadas, de tao

notavel jornalista.

«Acommettido por urna grande enfermidade (escreve o sr. Zacharias de
Aca), s iiu de Londres, por conseiho dos medicos, e foi procurar nos ares e nas
aguas de Cbeltenham, no Gloucestershire, lenitivo ao mal que o atormentava. Em
urna carta datoda de 24 de-junho de 1831, dizia elle ao sèu amigo Francisco Za-
charias que as aguas Ihe tinham feito grande bem, e que a ellas devia a sua sal-

valo, mas que estava n'um estado de fraqueza extraordinario, que a visla de
urna penna ou de um livro Ihe provocava espasmos, e que estava magro, pallido,

fraco e estupido, tudo isto n'uma linguagem faceta e jovial, corno se se tratasse

de urna constipacao. Cheltenham era um paraizo, e, se elle podesse, nunca mais
voltaria a Londres, mas os seus negocios e a falla de meios obrigaram-no a re-

gressar à capital ainda n'esse mez, e ahi peiorou, chegando entà"o a convencer-se

de que nào escapava.

«Foi n'esses ultimo* e angustiosos dias que elle fez o seu testamento diante

do padre Marcos, de Francisco Zacharias e de muitos outros emigrados, que ro-

deiavam o seu leito. O futuro D. Prior de Guimarà"es, sinceramente ou n5o, ten-

tou demudar Ferreira de Freilas do seu proposito. Foi entSo que o padre Amaro,
depois de ouvir as allegacóes de Marcos, se preparou para se ievantar da cama,

e encolerisado Ihe disse i

«Ó Marcos, quem morre? Sou eu, ou és tu? Se és tu, deita-te aqui, que eu
escrevo, e se sou eu, ouve e escreve. Deixa-me morrer à minha vontade.»

«Està scena, que licou gravada indelevelmente na memoria de todos os que
a presenciaram, é conhecida, e vem lambem no Dice, de Innocencio. Agora o que

Diccionario popul produzido no Diario da manna,
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nà"o é conbecido é o testamento, de que nós possuimos urna copia, escripta pelo
punbo de Francisco Zacharias. Da leitura d'este documento vé-se que D. Pedro I,

para pagar os servicos prestados a causa da independencia do Brazil e à suapes-
soa pelo seu dedicado servidor, que tal sempre fóra Ferreira de Freitas, dera-lhe
urna pensilo vilalicia de 600 libras csterlinas annuaes, que, segundo diz o testa-

mento, deixàra de lbe ser paga por intrigas dos seus inimigos, julgando-se com-
tudo o testador com direito a ella, segundo se colligo das seguintes palavras :

«Item, ordeno que os sobreditos meus credores, que nomeio meus testamen-
teiros, e instituo meus berdeiros de todo o remanescente da minha propriedade,
pagas as minhas dividas, procurem haver o pagamento da pensdo vitalicia de seis-

centas libras esterlinas, que me foi arbitrada annualmente pelo governo do Bra-
zil, servindo-se para este fini dos bons oflìcios dos meus dois amigos, os ex.™0»

srs. Joào da Hocha Pinto e Francisco Comes da Silva, aos quaes peco todo o au-
xilio, favor e esforcos necessarios para se tornar effeclivo o pagamento da refe-

nda pensato, pois que muilo Ih'o peco e recommendo pela bonra e gloria de sua
mageslade imperiai o sr. D. Pedro, a quem com tanta fidelidade servi e sempre
amei. » ,

«Ora corno estes herdeiros e testamenteiros do padre Amaro eram livreiros

e industriaes inglezes, e seus crédores, é claro que, munidos de uni documento
tal corno o testamento a que nos referimos, haviani de procurar reembolsar as
uantias que Ihe tinham adiantado, valendo-se para isso da declaracao de Ferreira
e Freitas, que os instituira seus herdeiros; e, se nào nos enganàmos, aspensoes

nào pagas ao defensor de 0. Pedro, subiam jà a 3:000 libras. Seria o desejo de
afastar para longe este complicado negocio, que inspirarla a replica do cortesà"o

padre Marcos, quando convidado paia escrever o testamento? Talvcz.

«A doenca aggrava"ra- se, e os medicos, talvez para lbe amortecerem a sensi-

bilidade, porque as dores eram incomportaveis, davam-'lhe reinedios fortemente
opiados que the produziam urna docc embriaguez, em que elle via em sonhos
aquelle delicioso paraizo de Cheltenham, que tanto o impressionàra. Finalmente,
sobrevindo uni ataque mais forte, e invadindoihe a inchacAo o peito, falleceu a
20 de julho de 1831, sendo enterrado no cerni terio da capella catbolica deMoor-
6elds.

«0 seu funeral foi feilo à custa de urna subscripcao, em que figuram os no-
mes de D. Pedro, Hocha Pinto, Gornes da Silva, Lima, Francisco Wanzeller, Cus-
todio Pereira de Carvalho, José Nunes Vizeu e Joào de Carvalhal. D. Pedro deu
vinte libras, e a subscripcfio produziu.trinta e duas libras e meia.

«Apesar de ser uni pouco leviano e dissipador, Ferreira de Freilas possuia

de certo dotes apreciaveis de coracao, porque teve amigos dedicados, nao so en-

tre os seus compatriolas, mas tambem entre os inglezes, que o auxiliaram quanto
poderam nas suas emprezas.»

JOAQUI9I FERREIRA MOUTIIVIIO, nasceu no Porto a 25 de julho de
1833, lilho de José Ferreira Moutinho e de D. Rita Albina Marlins Costa, jà fai-

lecidos. Em 1860 partiu para o Rio de Janeiro, onde se dedicou à vida commer-
cial corno caixeiro. Eni 1851 passou para a cidade de Cuiaba, capital da provin-
cia de Matto Grosso, e ahi teve um estabeleeimento de fazendas até 1858, em que
saio d'essa provincia. Creio que regressou à patria em 1870 ou 1871. Tem colla-

borado em diversos jornaes, e entre elles na Imprensa de Cuyabà e no Commercio
do Porto.— E.

6972) Notìcia sobre a provincia de Malto Grosso, seguida de um roteiro de
viagem da sua capital a S. Paulo. S. Paulo, na typ. de Henrique Shroeder, 1869.
4.° de 16 (innumeradas) 342 pag , coin 1 tabella desdobravel, 9 estampas, e 5
retratos, que sSo os de D. José Antonio dos Reis, bispo de Cuiabà ; barSo de
Melgaco, presidente da provincia de Matto Grosso; Moutinho; dr. José Antonio
Murtinho, vice-presidente da dita provincia; e coronel José Joaquim de Carva-
lho.— Segue-se de numeracao separada e frontispicio proprio, o Itinerario da via-
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gem de Cuynbà a S. Paulo. Comprehende 83 pag. e mais 1 de errata, e 2 estam-
pas. Na primeira parte d'este trabalho, trae é interessante, o sr. Ferreira Mouti-
nho apresenta, declarando-o fructo das proprias investigacóes, amostras dos dia-

lectos das tribus dos «guanàs, mundrucus, borórós, goàchis, gualós, cuyapós,
guaycuriìs, apiacis, coroados e abucachis». Nunca tinha visto em Lisboa exempla-
res d'està obra. Examinei um, que possue o reverendo padre Antonio Coelho Lean-
dres de Sousa, que tem em grande conta os bons livros, e apresenta nas suas es-

tantes alguns muito bem escolhidos.

6973) Associacào das servas de Santa Thereza de Jesus : projecto de urna as-

sociacào de cnridade formada de senhoras e destinada a commemorar a visita de
sua magestade a imperatriz do Brazil à cidade do Pwto. Porto, na typ. do Com-
mercio do Porto, 1871. 8.° gr. de 23 pag.— Tambem àcerca d'està instituicào es-

creveu o auctor uni artigo no Commercio do Poilo, n.° 138, de 15 de iuriho de
1871.

6974) Apontamentos para a historia das bexigas em Cuyabà, no anno de

1861, e factos provados da infallibilidade da vaccina, — Trabalho offerecido em
ms. em 1870, ao dr. Brandt, que o mencionou no hvro Dr. Dobell's reports on
the progress of praticai $ scientifìc medicine in different parts of the World, etc,

a pag. 138 e 139 do tomo n.

6975) Discurso proferido na inauguragào do asylo das raparigas abandona-
das do Porto em 27 de dezembro de 1874.— No Primeiro de Janeiro, n.° 298, de
30 de dezembro, e na Actualidade, n.° 273, de 31 do mesnio mez.

6976) Relatorio apresentado à commissuo iniciadora de urna escola para sur-

dos-mttdos pelo seu thesoureiro interino Joaquim Ferreira Moutinho, precedido de

urna carta do sr. dr. Antonio Luiz Ferreira Girào, mandado imprimir pela mes-
ma commissuo. Porto, na imp. Portugueza, 1875. 8.° gr. de vm-120 pag.

6977) Os Guaycurùs.— Folhetim no Commercio do Porto, n.° 8, de 11 de Ja-
neiro de 1871.

JOAQUIM FERREIRA DOS SANTOS FIRMO, nasceu em Lisboa a
30 de junho de 1843, filho de Francisco José dos Santos Firmo e de D. Maria da
ConceicSo da Costa Firmo. Morreu na mesma cidade a 12 de marco de 1868.
— E.

6978) Novas tabellas de comparamo das medidas antigas a metrkas e das
metricas as antigas, seguidas de exercicios para multiplos e submuliiphs. Lisboa,

na imp. Nacional, 186Ò. 8.° de 16 pag.

6979) Noticia sobre a fundacùo do mosteiro
r
e igreja da Madre de Deus. Ibi,

na typ. de G. M. Martins, 1867. 8.° de 16 pag.— É offerecido à memoria de sua mSe.
Alem d'isso, deixou numerosos artigos na Iilustracuo popular e na Chronica

dos theatros, e folhelins no Braz Tisana e Diario popular, todos do anno de 1867.

Entre esses artigos, encontra-se um a respeito do professor de musica e compo-
sitor Joaquim Casimiro Junior. (V. Illustrando popular, voi. n, n.° 6 ; e Chronica

dos theatros, n.° lo da 2.» serie). Tambem enlre os seus papeis se encontraram
alguns mss. aproveitaveis. 0 sr. Mathias J. 0. dos Santos Firmo fez inserir naiZ-

histracuo popular, de 1868, tomo n, n.° 43, pag. 171, um breve artigo necrolo-

gico em homenagem a seu irmSo.

JOAQUIM FERREIRA DA SILVA VILLAS-BOaS, naturai de Gri-

mancellos. Filho de Francisco José Ferreira da Silva Villas Boas. Cirurgiao-me-

dico pela escola medico-cirurgica de Lisboa. Terminou o seu curso, e defendeu

these em 21 de julho de 1880. —E.
6980) Inflammacuo aguda simples do ouvido medio. (These.) Lisboa, 1880.

JOAQUIM FETO DE SERPA (v. Dice, tomo rv, pag. 77).

Dos Segredos das artes liberaes (n.° 1548) ha urna nova edicSo de Lisboa,

por Domingos Goncalves, 1744. 8.° de xxrv-176 pag.
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JOAQUm FIGLIO CANDIANI, de nacao italiano, formado em chimica
pela universidade de Turim, e approvado pela faculdade de medicina da Bahia.—E.

6981) Memoria historica e scientifica, reunida aos conselhos hygienicos indù-
pensaveis para o curativo radicai das hernias inguinaes, e tambem das hernias um-
mlicaes. Rio de Janeiro, na typ. franceza de Frederico Arfvedson, 1861. 8.°gr. de
xvi-106 pag. e 1 de errata. — Està obra foi escripta pelo auctor em italiano e
mandada ao prelo em portuguez, tendo sido o traductor d'ella, segundo consta,

Alexandre de Castro Novo.
«

JOAQUIM FILIPPE tfERY DA ENCARNA^ÀO DELGADO, nasceu
em Elvas a 26 de maio de 1835. Filho de José Miguel Delgado, que foi tenente
coronel de artilheria, governador do forte de Nossa Senhora da Graca, d'aquella
cidade. Entrou para o collegio militar, eiìtSo estahelecido em Rilhafolles, em ou-
tubro de 1844, e completou o curso em Mafra, em 9 de agosto de 1830, com ap-

Srovacao piena no exame de preparatorios no quarto anno, e distinccóes nas ca*
eiras dos dois ultiraos annos. Matriculou-se n'esse mesmo anno, 1850, na escola

polytechnica, cujo curso terminou em 1853, obtendo os primeiros premios pecu-
niarios na quarta e selima cadeiras (astronomia, mineralogia e geologia). Em
1855 completou o curso de engenheria militar na escola do exercito, obtendo dis-

tinccSo na sexta cadeira (lopographia e desenho), e na segunda parte da quarta
cadeira (hydraulica). Frequentou em 1855-1856 a cadeira de montanistica e do-
cimasia, entao creada na escola polytechnica, obtendo distinccao no exame final.

Assentando praea em 10 de agosto de 1850, foi despachado alferesem 1851, com
a antiguidade de 29 de abril d'esse anno, e promovido a tenente era 1858, a capi-

tao em 1871, a major em 1880, e a tenente coronel em 1883.

Tem exercido muilas e importantes commissóes de servico publico e parti-

calar, comò em seguida menciono : em novembro de 1856 nomeado para ser-

vir na commissào de trabalhos preparatorios para o melhoramento dos campos
inundados pelas maximas cheias do Mondego, cabendo-lhc os estudos relativos ao
concelho da Figueira da Fox; membro adjunto da commissSo gealogica desde a
sua organi sacSo em 8 de agosto de 1857, e extincta està commissào no anno se-

guinte, foi encarregado com o fallecido engenheiro Carlos Ribeiro de continuar

os trabalhos para a formacao da carta geologica do reino, sendo por essa occa-

si5o que se occupou com o mesmo engenheiro da redaccào do relatorio àcerca da
arborisacao geral do paiz e da carta, que o acompanha. Quando foi organisada a
actual direceSo geral dos trabalhos geodesicos, na qual se encorporaram os estudos

geologicos, o sr. engenheiro Del|ado recebeu, em 1869, a nomeacào de adjunto da
seccào geologica; e pelo fallecimento de Carlos Ribeiro, em 1882, substituiu este

distincto geologo no logar de chefe da seccao geologica.

0 sr. Delgado pertenceu ao antigo corpo de engenheria civil, tendo a classi-

ficacSo de engenheiro chefe de 2.* classe, em 1864 ; e em 1869, nomearam-n'o en-
genheiro de 4." classe no corpo de engenheiros de obras publicas. JS'esse mesmo
anno serviu temporariamente corno fiscal junto à companhia das aguas de Lis-

boa, na ausencia do fiscal efTectivo sr. Jayme Larcher; em 1870, serviu tambem
interinamente, corno secretano da junta consultiva de obras publicas e minas, por
causa da doenca de Carlos Ribeiro, e foi nomeado para a commissSo, presidida

por José Victorino Damasio, encarregada de proceder à medicao das aguas do Al-
viella. Em 1872 foi commissionado para ir a Madrid comprar colleccóes para a
seccao geologica e estabelecer relacOes scientificas com os geologos hespanhoes,

nomeadamertte com os membros da commissào do mappa geologico. Em 1873,

nomeado para a commissào encarregada de examinar os desmoronamentos da es-

carpa mari tima junto à \ilia da Ericeira, e propor o meio de os* remediar e evi-

tar que de futuro se reproduzam. Em 1875, nomeado para coadjuvar o engenheiro

Carlos Ribeiro na direccao da exploracao das aguas reità por ordem do governo
na vizinhanca de Bellas, exploracao que contribuiu efficazmente para o abasteci-

mento da capital nas estiagens dos annos de 1875 a 1880, antes de terminada a
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construccào do .canal do Alvieila. Eni 1878 foi novamente mandado à Hcspanha
em missJo scientifica, para estabelecer, se fosse possi vel, com os geoloTOs hespa-

nhoes o accordo na classificacSo dos terrenos da zona limitrophe dos dois reinos

da peninsula no sul do Alemtejo, e de colher diversos dados para o esludo dos
terrenos sedimentares mais antigos de Portugal. Em 1880, nomeado membro das

duas sub-commissóes luso-hespanholas para a unificalo da nomenclatura geolo-

gica e das carlas geologicas. Vesse mesmo anno o congresso anthropologico, qué
realisou a sua nona sessSo em Lisboa, conferiu-lhe as lionras de vice-presidente.

Quando reuniu a segunda.sessSo do congresso geologico em Bolonha, em
1881, o governo mandou-o là corno commissario, e ahi recebeu igualmente a
honra da nomeacSo de vice-presidente e de membro da commissao internacional

de nomenclatura geologica. Em 1882 foi nomeado, pelo governador civil de Lis-

boa, para a commissao incumbida de esludar as causas do apparecimento das fe-

bres typhoides n'esta capital.

Entre as commissóes particulares, de que o téem encarregado, figuram : em
1875, o relalorio do estado dos trabalhos de lavra da mina de phospliorite da
Cavallinlla, no concelho de Marvà*o, a pcdido dos concessionarios

;
redigir, noin-

dicado anno, o parecer àcerca das condicòes da exploracSo da mina de carvSo de
pedra New-Castle, na provincia de Cordova, a pedido da direccSo do banco do
Porto; concluiu, em 1880, o projecto de exploracSo e canalisacao das aguas para

o abastecimento da cidade da Figueira daFoz, sob proposta da respecti va camara
municipal ; e medir, por incumbencia da companhia das aguas medicinaes da Fel-

gueira, as nascentes d'essas aguas, e ex por n'um relatorio o methodo de explora-
$So a, seguir para o seu melhor aproveitamento.

E commendador da ordem de S. Bento de Aviz, officiai da LegiSo de Honra,
de Franca, e da ordem da Coróa, de Italia; socio correspondente da academia real

das sciencias de Lisboa (ultimamente proposto effeclivo para a vaga do acade-
mico Carlos Ribeiro), do institulo geologico de Vienna de Austria; da sociedade

anthropologica de Berlim (Berliner Gesellschaft fùr Anthropologie, Etnologie und
Urgescnichte), das sociedades geologicas de Italia e de Franca ; e socio effeclivo

da associalo dos engenheiros civis portuguezes (desde a sua fundacio em 1867),
da sociedade de g^ographia de Lisboa, etc. Foi premiado com a medalha de pra-
ta, juntamente com o membro director da commissao geologica Carlos Hibeiro, pe-
los seus trabalhos scientificos, na exposicSo universal de Paris de 1867; e tambem
premiado na exposica"o universal de Philadelphia, em 1876, pelo mesmo motivo.

Dos seus trabalhos impressos, conhefo os seguintes :

6982) Estudos geologicas. Da existencia do homem no nosso solo em tempo$
mui remotos, provada pelo estudo das caverna*. Primeiro opusculo. Nolicia àcerca
das gnitas da Cesareda. Lisboa, na typ. da academia real das sciencias, 1867.

Foi. em 4.° max. de iv-127 pag. e mais 3 de explicafao e erratas. Com 3 estam-
pas.— É acompanhada esla obra da versilo em francez pelo sr. Dalhunty.

6983) Relatorio àcerca da arborisacào geral do paxz. (Em collaboracao com
Carlos Hibeiro. V. este nome.) Ibi, na mesma typ., 1868. 8.° de 317 pag. com 1

carta.

6984) Breves apontamentos sabre os terrenos paleozoicos de Portugal. Ibi, na
imp. Ridonai, 1870. 8.° de 34 pag.—Foram tambem insertos na Revista de obras
publicas e minas. Anno i, tomo i.

6985) Terrenos paleozoicos de Portugal. S(>bre a existencia do terreno silu-

riano no baixo Alemtejo. (Memoria apresenlada na academia real das sciencias.)

Ibi, na typ. da academia real das sciencias, 1876. 4.° de 35 pag., 2 est. e 1 carta.

6986) Carta geologica de Portugal na escala de Vsooooo- (Em collaboralo
com Carlos Ribciro.) Ibi, estampada nas officinas da ex linda seccSo photogra-

phica, em 1876.

6987) Elogio historico de José Victorino Damasio. Discurso lido perante a as-

tociacào dos engenheiros civis portuguezeSj por occasiào da inauguracùo do retrato

do illustre general na sala das suas sessves em 30 de dezembro de 1876. Lisboa,
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na imp. Nacional, 1877. 8.° gr. de 46 pag. — 0 elogio occupa as pag. 3 a 34 ; e

d'ahi ató o firn comprehendem-se dezenove documcntos comprovativos dos servi-

cos publicos do biogi aphado, louvores officiaes e condecoracòes.— Foi tambem
publicado na Revista de obras publicas e minas; tomo vm, pag. 1 a 44.

6988) Relatorio da commtssào desempenhada em Hespanha em 1878. Ibi, na
typ. da academia rea) das sciencias, 1879, 4.° de 24 pag.

6989) La grotte de Furninha à Pertiche. (Memoria apresentada na nona ses-

s5o do congresso preistorico realisada em Lisboa em setembro de 1880.) Ibi, na
mesma typ., 1880. 8.° de 58 pag. com 19 est.

6990) Relatorio e. outros documento* relaiivos à commissdo scientifica desem-
penhada em differentes cidades da Italia, Allemanha e Franca, em observancia do
despacho do ex.

mo
ministro das obras publicas de 10 de setembw de 1881. Ibi, na

imp. Nacional, 1882. 4.° de 73 pag.

6991) Consideracòes sobre os estudos geologicos em Portugal. Ibi, na typ. da
academia real das sciencias, 1883. 8.° de 13 pag.—Foram tambem publicadas no
Jomal de sciencias mathematica», physicas e naturaes, n.° xxxv.

6992) Carlos Ribeiro. (Noticia necrologia publicada nas Neues Jahrbiich fiir

Mineralogie, Geologie und Paleontologie. IL Band. Erste Heft.) Stuttgart, 1883. 8.°

de 4 pag.

No anno de 1870 publicou o illustre engenheiro e geologo, sr. Delgado, em
varios jornaes politicos de Lisboa, mas anonymos, alguns artigos de polemica re-

lativos à organisacào dos servicos geologicos.

P. JO VQLIM FILIPPE VICTORINO BOTELHO, naturai da aldeia

Nacbinola, da comarca de Bardez, onde nasceu em 1832. Fillio de Manuel Gae-

tano do Rosario Bolelho e de D. Anna Engracia Felicidade da Gama. Depois de
concluido o curso do lyceu de Goa e do ensino superior ecclesiastico no semina-

rio de Bachol, veiu para a metropole com o intuito de se aperfeifoar nos estu-

dos. Em dezembro de 1879 foi ordenado in sacri* pelo bispo de Cabo Verde (ao

presente, bispo de Vizeu), na capital do reino. No anno seguinte, malriculou-se

no curso superior de letras, que lerminou em 1883, tendo sido approvado. No pri-

meiro congresso catholico, realisado em Lisboa no dia 29 de junho de 1881, fez

um exlenso discurso, que seguidamente mandou imprimir com o titulo seguinte:

6993) Os altos feitos do christianismo. Discurso, etc, Lisboa, na typ. da Cruz
do Operano, 1881. 8.° de 24 pag.

Tem collaborado, anonymamente, em assumptos moraes e religiosos em di-

versos periodicos.

D. FR. JOAQUIM FORJAZ PEREIRA COUTINIIO (v. Dice, tomo
nr, pag. 79).

0 Elogio designado sob on.0 1563, foi pronunciado na real capella da Beni'

posta em 5 de julho de 1786. È em 4.° de 8 pag.

Tem mais :

6994) Oracào academica que no dia da sua recepcao na academia redi da
historia portugueza pronunciou f etc. Lisboa, na offic. de Miguel Rodrigues, 1768.
4.° de it pag.

6995) Panegyrico ao feliz anniversario da gloriosa acclamacelo da rainha

nossa senhora, D. Maria I. Ibi, na regia offic. typ., 1778. 4.° de 14 pag.

6996) Oracao gratulatoria pelo restabelecimento da saude do serenissimo prin-

cipe do Brazil, na festa que celebraram os gentis-homens da sua real eamara. Ibi,

na mesma offic, 1789. 4.° de 15 pag.

6997) Ao sr. Goncalo Xavier de Alcacova, secretario da academia real da
historia portugueza. Ode. Sem logar, nem anno. 4.° de 3 pag.— Comeca

Honrae, oh Musas, a brilhante scena

Que o genio vos prepara.
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JOAQUfH FORTUNATO DE VALLADARES GAMBOA (v. Dice.,

tomo iv, pag. 80.;

A primeira edic3o das Oòras poetica* (n.° 1568) foi impressa em Lisboa, typ.

Rollandiana, 1779. 8.° de 340 pag., mas parece mie nito passou do tomo i. Na
segunda edicào, cujo tomo i appareceu em 1791, e comprehendia 344 pag., é

que fizeram o tomo ii, annos depois, em 1804, coni 256 pag.

A Cancào real (n.° 1569) dedicada ao marquez de Pombal, a proposito da

estatua de el-rei D. José, foi impressa na oflìc. de Antonio Rodrigues Galhardo.

0 sr. Mathias J. 0. dos Santos Firmo escreveu a respeito de Yalladares Gam-
boa na Illustralo popular, tomo ii, n.° 20, pag. 77 c 78, epossue exemplares das

obras acima indicadas.

P. JOAQUIM DE FOYOS (v. Dice, tomo iv. pag. 80).

Em urna nota encontro o seguinte :
—«A irmà" d'este padre e academico, D.

Antonia Kicarda da Horta e Foyos, guardava com a maior avareza varios auto-

graphos seus d'elle, que nao quèria deixar ver, e menos copiar».

P. JOAQUIM FRANCO DE ARAUJO FREIRE BARBOSA (v. Dice.,

tomo iv. pag. 81).

Acresce ao que ficou mencionado :

C998) Panegyricos italianos adornados de simile* milito naturaes. Prégados

pelo eloqueiitissimo P. fr. Bernardo Maria Giacco de Napoles. Traduzidos em por-

tuguez. Lisboa, 1785-1788. 8.°, 2 tomos.— A obra devia constar de 4 tomos, mas
parece que só se imprimiram dois.

JOAQUIM FREDERICO KIAPPE DA COSTA RUBISI, nasceu no
Porto em b de outubro de 1831. Estudou nos primeiros annos no collegio de
Nossa Senhora da Graca, e aos quatorze assentou praca em infanteria 6, para se-

guir a carreira militar. Depois entrou na academia polytechnica do Porto, mas
uào acabou ahi o curso, e julgando-se em 1851 pretendo, requereu e obteve dis-

pensa do servico. Passados dois annos retirou-se para o Brazil, onde percorreu,

em viasens de estudo e exploracSo, varias das suas provincias. Em 1857 eslava

na do Ceara, e estabeleceu-se n'uma aldeia de indios semi -seivagens, entre os

?uaes viveu quasi tres annos, indo em sua companhia em excursoes de mais de
50 kilomelros pela serra. As principaes occupacòes de Costa Hubim eram a crea-

cto e o commercio de gado e a advocacia. Em 1860 teve na cidadedo Sobral uni

collegio, que pouco depois transferiu para Fortaleza, capital da provincia. Em
1862 foi convidado pelo governo para acudir com remedios de homoepathia aos

indios da serra de Ibiapaba, onde o cholera morbus fazia grande numero de vi-

ctimas. e onde sabiam que elle era estimado e respeitado. Por occasiao da guerra
do Brazil com o Paraguay, naturalisou-se cidadSo brazileiro, e alistou-se em um
dos batalhóes voluntarios (10.° corpo), e morreu em Corrientes, em 1866, de fe-

rimento* recebidos em campanha. Era capilào. O governo concedeu à sua viuva,

D. Maria Ferreira da Costa Rubim, a pensào de 60^000 reis fracos, equivalente

ao soldo da patente de seu marido.— E.

6999) Novo methodo da grammatica portugueza composto em perso rimado,
approvado e adoptado para as aulas da provincia do Ceard pelo conselho director

da instrumìo publica da mesma provincia. Rio de Janeiro, em casa de E. & H.
Laemmert *

1862. Impresso na typ. Cearense, 1860. 8.° de 219 pag. — Ha um salto

em a numeralo das paginas, pelo motivo que se explica em urna nota, que està

junta ao livro. O auctor, alem da approvalo officiai do conselho director, obteve

um premio de 500£000 réis e a nomeacSo de professor do collegio de educan-
dos.

7000) Os ingleses no Brazil. Comedia em um prologo e em um acto. Dedicada
ao eximio actor brazileiro, commendador Joào Caetano aos Santos. Rio de Janei-

ro, na typ. Portugal e Brazil, de J. P. da Silva Rocha, 1863. 8.» de 26 pag.
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Collaborou nos jornaes 0 Monitor e Pedro II, do Cearà, e ahi se encontram,
entre outras produccóes, urna intitulada a Lua de Portugal e a lua do Brazil, em
verso; e uni romance Os favorecidos da lua, versSo de Emmanuel Gonzalez.

N'uma carta, aue Costa Rubim escrevéra a um amigo, que Ihe pedira escla-

recimentos biograpnicos, dizia elle que tinha mais composto e se conservavam
ineditos : Compendio de moral e religiào, Resumo da historia sagrada, As bagateU

las d'este mundo, comedia era dois actos; Os portugvezes no Brasi/, romance; e

um opusculo 4 uniào iberica, cm defeza dos interesses dos portuguezes.

JOAQUIM FREIRE DE MACEDO, nasceu em Coimbra a 18 de feve-

reiro de 1810, fllho de Joaquim Freire de Macedo, negociante n'aquella praca, e

de D. Angelica Albina de Macedo e Almeida, sua prima. Doutor na faculdade de
philosopbia pela universidade de Coimbra, cujo grau obteve em 1838; substituto

e fóra da lingua grega no real collegio das artes, e depois no lyceu nacional de
imbra, professor da cadeira de historia, geographia e chronologia no lyceu na-

cional de Lisboa, etc. — Morreu n'esta cidade a 16 de novembro de 1874. V. a
seu respeito um artigo biographico e encomiastico, inserto na Coirespondeticia de
Coimbra, n.° 48, de 28 do mesmo mez e anno, e assignado com as iniciaes F. de
C. F. (que deve ser, salvo erro, do sr. conselheiro dr. Francisco de Castro Frei-

re). Ahi se lé o seguinte :

«Tendo licado principal herdeiro de seus tios, casou era 1 de janeiro de
1815 com a sr.« D. Maria Augusta de Figueiredo Sanches Barreto, pertencente

tambem pelo lado materno a urna antiga e respeitavel familia de Coimbra. Do-
tado de genio emprehendedor e com muita tendencia para as artes mechanicas,
fez em Coimbra a primeira tentativa para estabelecer urna moagem por vapor;
tendo-lhe porém falhado muitos dos elementos com que contava para tirar os lu-

cros d'està empreza, viu-se por firn obrigado a sacrificar a maior parte dos seus

bens, entrando n'estes a horta e o antigo convento de Santa Clara. Desgostoso
coni este resultado, aproveitou a primeira occasiào de sair de Coimbra, e em
1855 mudou a sua residencia para Lisboa, sendo despachado para o lyceu nacio-

nal d'aquella cidade, onde ultimamente era professor de historia, geographia e

chronologia.

«Com a mira de oflerecer todos os comraodos possiveis a sua familia, e de
proporcionar a sua unica filha, que amava extremosamente, a mais fina educalo,
nào se limitava ao trabalho do magisterio publico, mas applicava ainda todo o
tempo que Ihe sobrava ao ensino particular, que desempenhou sempre com con-

sciencia e zèlo incansavel ; e assim consumiu no ensino quarenta annos, sera pe-

dir jubilacao. Era actualmente o decano dos professores do lyceu de Lisboa ; e no
dia do seu enterro determinou o digno reitor que houvesse feriado em demon-
stracSo de sentimento. Dos seus collegas no magisterio publico recebeu sempre as

tnaiores provas de consideracao, vivendo com todos na melhor harmonia. Dos
seus discipulos era estimado mais corno pae do que comò raestre. A lem de bon-

doso, Joaquim Freire de Macedo foi sempre de trato (ino e singelo, muito amigo
dos seus, e servirai para todos. Inculcando muito menos do que era para quem o
nio conhecia de perto, por nSo ser dotado de urna expressao feliz, era homem,
habil, de muito estudo, e que sabia muito em variados ramos. Escrevia com es-

tylo claro e correcto, sobresaindo principalmente no genero epistolar.»—E.

7001) Compendio da gi
yanimatica portugueza. Approvado pelo conselho geral

de instruccào publica. Lisboa, na typ. Franco-portugueza, 1862. 8.° gr. de vn-184
pag.— D'este livro fizeram-se depois mais algumas edicóVs. A quinta, acrescenta'

da, é de 1875, e contém 247 pag. Foi jà publicada por conta da viuva do au-

ctor.

7002) Resumo da grammatica portugtieza.— Tem varias edic6es. A ultima,

que eu eonhe$o, é a setima. Lisboa, na typ. Universal, 1881. 8.° de 80 pag.

7003) C. Julii Caesaris commentarla de Bello gallico. Edicào annotada em
portuguez. Paris, na casa Maillard & Ce

, 1868. 8.° de 311 pag. com 1 maprja da
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Gallia.— Às notas acresce, de pag. 281 em diante, um vocabulario geographico

tambem em portuguez.

7001) Marmai para o exame do magisterio de instruccào primaria. Ibi,

1868, na mesma casa. 8.° 2 tonios.— Està obra foi escripta era collaboralo com
seu primo, o sr. conselheiro Francisco de Castro Freire. 0 nome de ambos ap-

parece no fronlispicio.

7005) Arte de correspondencia commercial, ou modelos de cartas sobre diffe-

rentes assumptos commerciai. (Com a traducono franceza em frente, em collabo-

racSo com Adolphe Daux.) Ibi, 1868, na mesma casa. 8.° de vi-35i pag.

Informam-ine que tambem é d'elle urna Arte de cozinha, publicada em por-

tuguez, pela viuva Aillaud, mas nao posso afiirmal-o.

0 dr. Freire de Macedo deixou, corno disse o seu illustre biographo, algumas
obras ineditas, umas quasi completas, outras em via de conclusào, mas que fica-

ram pela maior parte destruidas no incendio que, em 1880, devorou a proprie-

dadc em que sua familia entao residia na rua do Moinho de Vento, em Lisboa.

Kos destrocos d'esses mss. sci que existia um trabalho para facilitar o estudo da
historia; e ainda Uve occasiilo de verificar, por favor da viuva e de sua filha, a

sr." D. Angelica de Macedo (que tem tambem cultivado as letras e jà publicou um
livro), que, na occasiào de cair mortalmente enfermo, o laborioso professor trazia

entre maos os seguintes trahalhos :

7006) Budimentos de grammatica latina.

7007) Diccionario latino-portuguez.
7008) Diccionario inglez-poì'tuguez.

7009) Philosophia da historia. da humanidade. Trad. de Herder.

# JOAQDIM FRUCTUOSO PEREIRA GUIM YRÀES. fillio de José An-
tonio Pereira Guimaràes e de D. Alexandrina Gulmeria de Sousa e Cunba, natu-

rai do Grao-Parà. Foi baptisado na freguezia de Sant'Anna da Campina em 4 de
julho de 1815, sendo padrinlio o desembargador e ouvidor geral Joaquim Cle-

mente da Silva Pombo. Girurgiao-medico pela escola medico-cirurgica de Lisboa,

onde concluiu o curso em lo de outubro de 1836, defendendo a these seguinte:

7010) Emaio sobre a cura do anus anormal pela enterotomia. Lisboa, 1836.—
Conserva-se inedita na respectiva escola.

JOAQUIM GERARDO BASTOS, vivia em Pernambuco. Ignoro, porém,
outras circumstancias pessoaes. — E.

7011) Cidpa e arrependimento. Drama em quatro actos. Lisboa, sociedade

typographica Franco-portugueza, 1863. 8.° gr. de xx-90 pag. Com o reirato do
auctor.

JOAQUIM GERMANO DE SOUSA NEVES, typographo e editor. Nas-

ceu em Lisboa aos 13 de maio de 1620. Depois de aprender a arte typographica

em 1835, na imprensa do llocha, da rua da Vinha, em 1839 entrou na imprensa
nacional, onde se conservou alé 1841 ; e passados tres annos, tendo dirigido a
typographia do Estanilarte, da qual era proprietario o ministro de estado hono-
rario José Bernardo da Silva Cabrai, estabeleceu-se com o auxilio d'esse esladista,

que linha em grande consideraci» a applicatilo ao trabalho, a honradez e outras

qualidades que recommendavam este artista. Desde entao, relacionou-se com ho-

mens eminentes na politica, na sciencia e nas letras, e conservou a sua officina

com bom credito, produzindo numerosas obras, jà em volumes separados, jà eoa

periodicos, fazendo de vez em quando algumas d'essas pubiicaefles de sua conta,

ou associado com outras pessoas, corno por exemplo o Diario illustrado, em 1859,

de que foi uni dos fundadores com o sr. Pedro Correia; o Ramalheie do ckrislao,

de accordo com o reverendo padre Figueira, redactor principal (ao presente, prior

da freguezia de Rossa Senhora da Pena, de Lisboa); o Diccionario, de Moraes, de

que fez a setiraa edipeo em 1877; e o Diccionario popular, em 1876, que era
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tambem do sr. Pedro Correia, ao qual comprou a propriedade em 1880, conti-

nuando a ser director da obra o sr. Pinheiro Chagas.

Alena d'isto, imprimili, corno editor, mais as seguintes obras:

A mulher do comasco, e 0 incendiario da Patriarchal, roinances originaes do
sr. Francisco Leite Bastos.

Memorias do actor Isidoro. (V. este nome no Dice, tomo x, pag. 98.)

Ensaios praticos de litteratura portugueza, e um livro de lettura paraases-
colas, dedicado aos paes de familia, pelo sr. conselheiro José Silvestre Ribeiro.

Taboada util e interessante, de Luiz Goncalvcs Coutinho. — Este livrinho

conta trinta e duas edicOes, que perfazem urna tiragem de mais de 100:000 exem-
plares.

Diversos romances traduzidos de Paulo de Kock.
Almanach do poto.— Tomou-o, melhorando-o, ao fallecido editor Desiderio

Marques LeSo. Este livrinbo entrou em 1884 no 26.° anno da sua publieaeffo, fa-

zendo urna tiragem approximada de 8:000 exemplares.

Entre as obras de conta alheia impressas na typographia de Sousa Neves,
mencionarei as seguintes :

A historia universal, traducono de Cesar Cantù, edifSo feita em 1875 pelo

sr. Francisco Arthur da Silva, editor.

Diccionario encyclopedico, em 1871.

Portugal e os eslrangeiros, pelo Sr. Manuel Bernardes Branco, em 1878.

A historia universa!, de Cesar Cantù, cm 1879, reformada, acrescentada e

ampliada, pelo sr. Antonio Ennes, edicSo da empreza litteraria fluminense, fun-

dada no Rio de Janeiro pelo sr. Antonio Augusto da Silva Lobo.
Diccionario 'latino, do sr. Manuel Bernardes Branco, em 1879.

Diccionario portuguez-hespanhol, do sr. Canto Valdez; A Uvrarìa popular ;

a Biblia sayrada, etc.

Entre os periodicos politicos diarios, que se fizeram na sua casa, còn-
tam-se :

A patria, 1851-1852 ; Rei e ordem, 1857; Diario commerciai, 1863; A li-

berdade, 1864 ; A gazeta do poto, que principiou a sua publicagfio em 14 de ou-
tubro de 1869; Diario Ulustrado, 1870; e A discussùoem 1873 ou 1874.

E entre os periodicos semanaes politicos, litterarios e scientificos, tiguram os

seguintes :

Jornal da sociedade pharmaceutica lusitana, Revista dos espectaculos, Correio

medico, A lanterna, Crema religiosa, Boletim geral de instrucedo publica, O de-

mocrito, A vespa, O pennacho, Revista dos tabeUiues, Revista agronomica, 0 defen-

sor do traballio, 0 sol, A era nova, A expressuo da verdade, A platèa, O japonez,

0 recreio, O opei'ario, 0 menestrel, 0 feiTuo, A semana theatral, O jornal do

exercito, Annaes da marinha e \dtramar
f 0 boletim officiai do grande oriente lu-

sitano unido, 0 zoophilo, 0 cri-cri, Boletim do clero e do professorado, 0 correio

ultramarino, Archivo ophtalmothcrapico, Boletim hebdomadario de estatistica de-

mographica, do pelouro de hygiene municipal, etc.

À impressao do periodico politico A lanterna, que se publicava anonymo
em fasciculos semanaes, e de que fallarci em occasiSo opportuna, obrigou Sousa
Neves a ser envolvido n'unì processo, em que foi condemnado, por abuso da lei

de liberdade de imprensa, a dois mezes de pris5o na cadeia civil do Limociro, por
se ter nobremenle negado a declarar quem eram as pessoas, que escreviam e man-
davano imprimir o dito periodico. Esteve na prisSo com urna serenidade imper-

turbavel. Este facto era, com effetto, extremamente honroso c conservou-lhe a

consciencia tranquilla.

Sousa Neves era socio da associalo typographica lisbonense, da sociedade

dos artistas lisbonenses, do monte pio Pelicano, do centro promoto'r dos melhora-

mentos das classes laboriosas, e de outras associacóes, onde serviu diversos car-

gos, e onde prestou serviyos. Fallava com facilidade e correcf5o, e a sua voz sym-

pathica muitas vezes se ouviu em defeza do opprimido c da justica. Era por isso
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crescido o numero dos seus amigos. FalJeceu, ao cabo de curia doenca, na sua

casa da rua da Atalaia, aos 22 de novembro de 1881. 0 seu funeral foi muito

concorrido. 0 sr. Cunha Beilem dedicou-lbe um artigo biographico em o Doletim

officiai do grande oriente lusitano unido, e o sr. Pinheiro Chagas, transcrevendo a

parte mais notavel d'esse artigo no seu Dizionario popular, abi lhe consagrou qua-

tro columnas (pag. 138 e 139, do voi. xn). Na pag. 139 disse : « A manifestatilo do

seu enlerro foi imponente, porque era apenas o funeral de um homem de trai»alho,

que nunca tivera nem as distinccóes que os governos conferem, nem as riquezas que
só o egoismo logra ajuntar. Morria na brecha, operano corno sempre o fóra, mas
o seu caracter, mas a sua honra, mas o seu corano generoso e born tinbam-lhe

grangeado amigos em todos os que o conheciam, e todos quizeram ir prestar-lhe

a derradeira homenagem, todos quizeram ir lancar as flores piedosas da sua

saudade sobre a campa que encerrou o cadaver de um tilho do povo que ti-

vera em vida todas as virtudes, e que fóra capaz de todos os sacrificios, sobre

a campa que encerrava um dos mais nobres coraefles, que tem pulsado na
terra».

# P. JOAQUIM GOMES DE OLIVEIUA PAIVA, naturai da fregue-

zia de Nossa Senbora do Desterro, capital da provincia de Santa Catharina, no
Brazil. Fillio de Manuel de Oliveira Gomes, contador e distribuidor judicial, e de
D. Guiomar Ignacia Pereira e Pai va. Nasceu a 12 de julho de 1819. Seguindo a

carreira ecclesiastica, recebeu ordens de presbytero a li de agosto de 1842, e foi

yrovido por concurso na parochia de S. José (hoje cidade), da dita provincia, em
844, que renunciou em 1849. Dois annos depois, oppoz-se a outra parochia, a

do Desterro, e foi novamente provido. Exercia os seguintes cargos : vigario col-

lado nas igrejas de S. José e do Desterro, vereador do municipio da capital da
}>rovincia, director da instruccao primaria do mesmo municipio, professor de phi-
osophia racional e moral no lyceu provincial, membro da assemblèa legislativa

provincia!, reeleito em successivas legislaluras; director do lyceu de D. AtTonso,

em Porto Alegre ; examinador synodal, etc. Era condecorado com as ordens de
Christo e da Uosa. Tinha os diplomas de socio do instituto historico e geogra-
pbico Hiograndense, atheneu paulistano, gymnasio scientifico e litterario brazilei-

ro, sociedade auxiliadora da industria nacional do Rio de Janeiro, etc. Fundara
em 1850 um collegio denominado de «hellas artes», onde se Ieccionava latim,

francez, inglez, mathematica, geographia e desenho, e do qual sairam muitos dis-

cipulos que se tornaram distinctos em differentes carreiras.— Falleceu na cidade
do Desterro, na ultima hora do dia 29 de janeiro da 1869. — E.

7012) ^1 noite de quinta (eira maior. Canticos sacros. Desterro, na typ. Pro-
vincial, 1843.

7013) Biographia do irmào Joaquim.— Na Revista trimensal do instituto his-

torico e geographico brazileiro, 2.a serie, tomo i, n.° 3, de 1846.

7014) Memoria historica sobre a colonia allemà de S. Pedro de Alcantara.—
Na mesma Recista, 2.» serie, tomo hi, n.° 12, de 1848.

7015) Biographia de Joaquim José Varella. — No Argus, folha de Santa Ca-
tharina, n.° 185, de 1857.

7016) Panegyrico de Santa Cecilia, recitado na igreja matriz de Nossa Se-
nhora do Desterro, por occasiào da sua festividade, etc. Na typ. Desterrense, de
J. J. Lopes, 1858. 8.° gr. de 13 pag.

7017) Qracào funebre pela sentida morte de sua magestade fedelissima o sr.

D. Pedro V, nas exequias que promoveram os portuguezes residentes na capital de
Santa Catharina. Santa Catharina, na typ. de Francisco Manuel Raposo de Al-
meida, 1862. 8.° de x-15 pag. Foi depois incluida na seguinte collecfào :

7018) Ensaios oratwios na tribuna evangelica, colleccào de sennòes, panegy-
ricos, oracóes de accues de gracas e funebres. Santa Catharina, na typ. Catbarinen-
se de G. A. M. Aveli no, 1862. 8.\ vm-303 pag. Està obra é dividida em 2 partes

ou tomos, de numeracao seguida, comprehendendo o primeiro viu-209 pag.; e
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o segando, com o retrato do auctor, 210 a 303 pag., e mais 2 de indice. Tem ao

todo 25 oracóes, discursos, etc.

Na data de serem enviados a Innocencio alguns apontamentos àcerca d'este

sacerdote, prégador e escriptor, conservava elle ineditas :

7019) Memoria hi&torica da provìncia de Santa Catharina.

7020) Compendio de philosophia moral e racional para uso das escolas.

7021) Poesias diversa*.

O padre Oliveira Paiva collaborou em diversos jornaes politicos, litterariose

religiosos, e entre elles na Revolucào e Revista religiosa e litteraria, de Santa Ca-

tharina ; Novo Iris e Correio catharinense, do Desterro ; Correio do Sul, de Porto

Alegre, etc.

* JOAQUIM GOMES DE SOTJSA, nasceu a 15 de fevereiro de 1829, no
MaranhSo. Filho de paes brazileiros, de origem portugueza. Em 1844 foi para o
Rio de Janeiro, onde se matriculou na escola militar, e depois na escola de medi-
cina, cujos cursos terminou com a maior distinc^So; e tanto que em 1848, em
virtude de um brilhante concurso, foi nomeado lente de mathematica da escola

militar, depois transformada em escola centrai. Deputado i assemblèa legislativa

pela provincia do MaranhSo, etc. Veiu duas vezes à Europa para se tratar, ppis

3ne aturados e difficeis estudos lhe tinham alterado a saude, e morreu em Lon-
res no 1.° de junho de 1864 com trinta e cinco annos de idade. Era consideralo

e respeitado corno um dos homens de sciencia mais notaveis do Brazil. — Tem
biographia e retrato no Pantheon maranhense, do dr. Henriques Leal, tomo ir,

pag. 109 a 146. V. artigos commemorativos da sua morte nas folhas brazileiraa

de junho ejulho de 1864.— E.

7022) Methodo analytico para determinar novos planetas seni o auxilio de ób-

SfTvacGes directas. (These.) Rio de Janeiro, 1 848. 80 pag.

7023) Antholotfia tmiversal. Leipzig, ou Londres, 1858 (?)— O auctor quei-

xou-se de que, depois de ter deixado o originai na Europa, quando regressou ao
Brazil, viu que o editor, durante a impressilo, lhe alteràra a obra, por convenien-

cia typographica ; e por isso se propunha a fazer nova edicào, sob a sua direc-

cào. No entretanlo, està obra foi elogiada na Allemanha, Inglaterra, Franca, etc.

7024) Récueil de mémoires d'analyse et physique mathèmatiques. Leipzig, na
typ. de Brockhaus, 1857 ou 1858. 8.° max. de mais de 350 pag. (?)— N'uma auto-

biographia, que possuo d'este notavel mathematico, diz elle que n'esse volume
incluiu varios trabalhos, e descreve-os assim :

«I Mémoire sur des méthodes générales d'intégration, 69 pag.

«N'essa memoria eu reduzo o problema geral de integracSo à determinacSo
da funccao <p (x) entrando sob o caracteristico de integrafo definido na equacSo

/ f(x;
D)o(x-\-b)d<3 = F(x)

que resolvo de diversas maneiras me apoiando em series, cuja convergencia nSo e
demonstrada ou n5o póde existir de urna maneira geral, mas que eu elimino de-

pois dos calculos, demonstrando que os resultados devem sor independentes das

series empregadas, e, por consequencia, correctas. Resolvo a mesma equacao ou pro-

blema mediante integraes definidas e sem passar por series.

«0 problema acima escripto applica-se propriamente à integracao das equacCes

lineares (de ordem qualquer), a duas variaveis ; ao tratar depois de duas ques-

tóes analogas : urna cornprehendendo equacóes lineares de mais de duas varia-

veis, porém lineares ; outra applicavel às equacóes nào lineares. D'este modo
abranjo o circulo todo.
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«Como questóes incidentes, dou algumas formulas sommatorias; a demonstra-

cSo de alguns theoremas geraes conhecidos da anatyse corno o de Burmann fa

proposito do uso das series divergentes), e a somma da serie de Loyravy (jà dada
por outros eeomelros).

«II. Addition au Mémoire sur des méthodes généraJes d'intégration, 13 pag.—
Nova solucSo das questóes precedenles.

«III. Sur la détermination des conslantes, qui, dans les problòmesde physi-

que malhematique, entrant dans les intègrales des équations différen liei les par-

tielles, en function de i'état initial du système, 4 pag. — Demonstro que um pro-

blema particular sobre phenomenos thermo-electricos, que Duhamel resolveu nos
jornaes da escola polytechnica, e que elle considerava conio muito difficil, de-

pende pura e simplesmente ou póde ser obtido applicando o methodo geral dado
para esse firn por Fourie e aperfeicoado por Poisson. Liouville que escreveu um
arligo sobre a solucSo de Duhamel, nada diz a esse respeito.

«IV. Démonstralion de quclques théorèmcs généraux pour la comparaison des
nouvelles fonclions transcendentes, 8 pag.

«V. Mémoire sur un théorème de calcul intégral et ses applications a la solu-

tion des problèmes de physique mathématique, 70 pag. — Este theorema sobre a
composicao das funccóes arbitrarias nas integraes das equacóes diflerenciaes par-

ciàes é um d'aquelles poucos de que nunca se poderà fazer abstraccào, porque
elle expressa verdades fundamentaes que nunca poderaoser expressas por outras.

Muito util na analyse de diversos ramos de physica mathematica, elle é sobretudo

decisivo nas questóes geraes de propagalo do movimento nos meios electricos,

resolvendo de urna maneira facihma questóes até hoje intrataveis pelas suas diffi-

culdades analyticas. Elle me permittiu enunciar no firn da Memoria este theorema
geral, que encerra urna bella lei da natureza, a sa ber: que a propagacSo nos
meios electricos nSo depende de modo algum das forcas que solicitam as mole-
culas do meio. E fundo tambem sobre elle dois methodos de intcgracào, um para

integraes ordinarias, outro para integraes definidas, mediante as quaes se póde
obter, por um processo uniforme, as differentes integraes conhecidas até hoje, ob-

tidas por differentes tentativas dirigidas ao acasoou processosincongruentes. Como
exemplo, dou as bellas integraes dadas por Poisson no tomo in das M. do insti-

tuto e Jornal da escola polytechnica. Est« foi o primeiro theorema que eu desco-

bri, em lins de 1849 ou principios de 1850, e que me permittiu escrever logo duas
memorias sobre a integracao das equacóes diflerenciaes parciaes e sobre a theo-

ria do som, de 80 pag. em 4.° cada urna, memorias que foram aprescntadas à con-

grcgaeao dos lentes da escola militar, e sob proposta d'elles mandada imprimir
na lithographia pelo governo. Urna d'ellas o foi quasi inteiramente, mas tendo

sido intcrrompida a impressào por algum tempo por trabalhos de archi vo, eu nao
me inquietet mais de continual-as, tendo jà o projecto de as publicar na Europa.

«VI. Mémoire sur la détermination des fonctions inconnues qui entrentsous
le signe d'intégration définie. Pag. 6i.

Està Memoria, que encerra questóes comprehendidas corno casos particulares

n'aquelles de que se occupa a primeira, foi naturalmente escripta antes d'ella.

Nao se acha uè todo prejudicada, ou mesmo de modo algum, porque os me-
thodos da memoria actual applicando-se a casos muito mais particulares, sSo
muito mais simples e devem consequentemente, n'esses casos, serem preferidos

aos methodos geraes do outro. Aleni d'isso, trata-se n'elle de muitas questóes in-

cidentes dignas de interesse.

«A determinaci) das funccóes ? (x) entrando nas equacóes

/V) + *i fm ? (* 4- 6) dù =F(x) , [f (*) + x
tf (e)] <?(ùx)dò = F(x)

emque ,
^(e) , F (x)
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sà*o funccóes absolutamente quaesquer, de um dos problemas tratados na Memo-
ria. Ora essas questfles vao jà muito alem de tudo quanto se haviafeitona materia,

pois que os trabalhos de Liouville e Abel sobre a materia (v. Jornaes da escola

polytechnica e livros completos de Abel) nSo chegaram senSo a comprehender as

duas equacfles :
x

Q«-*<?(x+ B)d&= F(x) ,
y*1

(i — ò)p 9 ^jdQ=F{x);

isto é, casos muito particulares das formulas mencionadas.
«Das questòes acimas escriptas, assim corno de outras mais geraes, eu dei um

grande numero de solucóes, baseadas, ou em series convergentes, ou em raetho-

dos inteiramente indcpendentes de series, deduzindo sempre corno caso particu-

lar das minhas formulas as solufóes de Liouville. Està memoria (a menos impor-
tante talvez das que tenho escripto) foi apresentada ao instituto de Franca, qne
até hoje ainda nSo quiz dar parecer, sendo Liouville 0 relator ; 0 que tenho di-

retto, creio, de attribuir à la petite jalousie, tendo-me 0 celebre Lamé, um dos
commissarios a quem eu instigava pura que a commissao désse parecer, escripto

urna carta em que me dizia : J'ai lu votre mémoire : il prouve que vous étes un
bon analyste ; je vous salue comme tei et pense que mes collègues ne seront pas

d'une autre opinion.

«Esqueci-me dizer mais acima que ai." Memoria, quando estava ainda em
embryào, e quando ainda se fazia uso de séries divergentes, tinha sido apresen-

tada na sociedade real de Londres e que d'ella acha-se um pequeno extracto nos
Proceedings of the Royal Society», anno de 1856.

«Como questòes incidentes, trato : i.° da reduccSo das funccóes f (x) à
fórma

A (•) d fi,

sendo constantes finitos ou infinitos, reacs ou imaginarios.

«2.° Da reduccSo das funcjóes f {x) à fórma

ue me conduz a este theorema notavel. Toda a funccSo f (x) que posta em logar

e y satisfaz a equacao

ay _|_ (a
f+ V x) ^+ (a" + b»x + c>'x*) + 8 = 0

póde sempre ser reductivel à fórma

C, 9. e 8 s5o constantes. 3.° ConslruccSo de formulas sommatorias e applicacelo das

differentes series encerradas na Memoria. 4.° Reduce.So das funccóes inexplicaveis

TOMO III (Supp.)
*
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de Euler e outras funccòes desconlinuas à fórma de funccóes continuas. 5.° De-

terminalo da lei de attraccaci, segundo a qual o polo de um iman altrahe cada

elemento de urna corrente electrica indefìnida. 6.° Determinalo da lei, segundo

a qual os elementos de duas correntes electricas se attrahem mutuamente. Estas

ultimas duas questóes tinham sido traladas antes por Laplace e Ampère
;
porém

ambos para simpliiìcar os calculos, eomecaram por admittir que a attraccSo fosse

funccao unicamente das distancias, o que podia deixar alguma duvida sobre a ge-

neralidade da lei dada por elles. Liouville, que veiu depois, tratou da questuo,

porém mediante o seu calculo differencial de indices fraccionarios, o qual, se-

gundo a opinido dos geoinetias deixa sempre alguma incerteza sobre os rcsulta-

dos obtidos a son moyen. Convinha entao tratar a questfio de novo. Foi o que fiz.

«Na primeira qùestao todos concordati! em achar para o valor da funccao

procurada, -, tendo- se a distancia do polo à molecula attrahida
;
porém na se-

OC

gunda, eu e Liouville, achamos para o valor da funccao procurada y (#) este
*

onde C è urna constante arbitraria, em vez do rcsultado

f(x) =_ 3 " -

dado por Ampere. Liouville suppóe enlito que a experiencia d'onde partia Am-
père nao bastava para determinar a funccao y (x), pois que ella deverà conduzir à

ex pressao acima escripta, em (jue entra a arbitraria C, e conseguintemente nào
se póde lioje aflìrmar que a lei da attraccào dos elementos da corrente electrica

seja a que deu Ampère. Eu porém faro ver que a experiencia d'este calculo phy-
sico implicitamente suppóe C nullo, ou faz ver que elle deve ser nullo, e assim
justilico, seni fazer supposto alguma a priori sobre a natureza da incognita, a
lei exacta da natureza, tal qua! o linha citado o grande physico, partindo da
supposicao que elle devesse ser funccao unicamente de distancia. 7.° Integrafo
completa da equacAo

dt2 \dx2 x dx x2
J

•

em todas as supposifóes feitas sobre os seus coeflìcientes c, a e P; e que ainda
nao tinha sido feito, apesar de que està equacSo, pela sua importancia em physi-
ca, tinha sido o objecto dos trabalhos de Euler, Logrye, Poisson e ultimamente
de Solutho. Eu faco de mais ver corno, mediante os methodos que dei anterior-
mente, póde-se determinar completamente as funccóes arbitrarias que entram nas
suas integraes. 8.° Integracào de equacao

(ax2+ bx+ c)p!+(dx4-c)^+fy = 0
dx* dx

jà tratado por Liouville mediante 0 seu calculo differencial de indices fracciona-
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rios, que tanta incerteza deixa nos seus resultados. É a minha theoria de reduc-

tio das funccGes à fórma

que me conduz à integrai d'essa equaeào. E applico o mesrao methodo a equa-
cóes quaesquer.

« VII. Memoria sobre a analogia entre equacóes diflerenciaes lineares e as equa-
còes algebricas ordinarias, 28 pag.— Muitas applicacóes a theoria das integraes

defmidas e à theoria das funccóes ellipticas. Alguns theoremas sobre a natu-

reza das transcendentes encerradas nas equayóes diflerenciaes lineares, de coef-

ficientes algebricos.»

0 dr. Gomes de Sousa preparàra para entrarem na colleccSo acima os se-

guintes esludos, que transcrevo conforme a sua auto-biographia :

«Vili. Memoria sobre a theoria do som. Ninguem até hoje tinha tratado de
determinar o movimento ou vibracòes do ar, considerando as cousa3 corno ellas

sao em a natureza : todos tem feito abstrac^ao da gravidade, excepto Poisson que
a considera no caso de se mudar o ar em um tubo rectilineo. Elle tentou depois

applicar a sua solugSo ao caso em que o ar tem tres dimensóes, porém assim corno

eu o demonstro o seu raciocinio é interamente erroneo. 0 seu raciocinio e este :

a velocidade do som é proporcional à raiz quadrada do quociente da elasticidade

e densidade do ar, no caso em que nSo se considerane forcas
;

ora, no caso d'es-

tes, diz elle, essa relacao nào muda ; entào a velocidade deve ser constante. Po-
rém, d'onde deduziu elle a lei acima da propagalo do som? De urna certa equa-
(ào differencial, cuja fórma muda profundamente da outra a que elle pretende

applicavel às conclusóes tiradas da primeira, o que é um absurdo monstruoso
que so por descuido podia ter-lhe escapado. Eu entào é que pela primeira vez
trato o problema com lodo o rigor. Os geometras, que téem tratado da theoria do
som, a Gm de simplilicar as formulas, suppóem todas as vibracòes das moleculas do

lineares, mas eu resolvo completamente a questao. Elles tambem té>m supposto

a temperatura do ar sempre uniforme. Poisson foi o unico que considerou o mo-
vimento no caso da temperatura variavel corno existe em a natureza, porém tra-

tou sómente do movimento em um tubo rectilineo. Eu porém considero o caso

de tubos curvilineos e de quaesquer leis de variacSo de calor.

«IX. Memoria sobre a propagarlo do movimento nos meios elasticos, com-
prehendendo o movimento nos meios crislalisoides e theoria da luz.

«X. Memoria sobre vibracòes nos meios elasticos.

«XI. Memoria sobre as resolucòes algebricas ou transcendentes por integraes

deGnidas. Trato, primeiro, de achar urna raiz, problema jà resolvido em alguns

casos por Parceval e Cauchy (no caso de ser convergente a serie de Logrie e

das funccóes que elle resolve). 0 meu methodo, independente de series, applica-

se a urna funccao qualquer. Em segundo logar, faco depender a determinacao de

todas as raizes (questào de um genero quasi totalmente novo em analyse) da de-

terminammo de urna certa funccao 9 (m), em que dando-se a n a serie de valores

1, 2, 3, etc, obtem-se todas as raizes. Isso depende de urna questSo de calculo

integrai que os meus methodos ensinam a resolver.

«Xll. Memoria sobre duas especies de calculos novos, comprehendendo loda

à theoria das caracteristicas, e sobre os principios fundamentaes da analyse

geral.

«XIII. Philosophia geral das sciencias mathematicas. Uniformisacao dos me-
thodos analyticos.

«XIV. Sobre 0 calculo dos residuos.

«XV. Memoria sobre a applicalo da analyse à physica mathematica, com ap-

es deixam entao de ser

4 #
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plicacfles a muitas questócs geraes. ConstruccSo das formula» analyticas corno re-

presentando phenomenos physicos.

N'outra parte da auto-biographia, a que me referi, escripta certamente pouco
antes de se finar, o sabio brazileiro, de quem o sr. dr. Hennques Leal, por vezes

citado n'este Dice, dizia que por seus trabalhos se ia approximando da estatura de
Humboldt, punha a seguinte e importante nota :

«Bem que eu tenha estudado mathemalicas durante muilos annos, e saiba

melhor analyse mathematica que qualquer outro ramo de conhecimentos huma-
nos ; bem que actualmente seja considerado corno financeiro e tenha tornado parte

viva nos nossos debates politicos, o meu trabalho de predileccSo, aquelle que eu
considero corno o firn da minha vida epeloqual sobretudo espero merecer alguma
cousa dos meus contemporaneos, se é que eu terei de merecer alguma cousa, é

pela obra que eu preparo com o titulo de Leis da natureza, codigo de legislacSo

em que, passando em revista o universo inteiro, pretendo expor as leis fixas, ge-

raes e invariaveis que presidiram à sua organisacào. 0 complexo das cousas exis-

lentes ó tratado comò um so facto. 0 livro tem por firn desenvolver o program-
ma seguinte :

«0 creador da natureza, depois de haver formado a materia gosando d?s pro-

priedades que sao a condigao da sua existencia (extensao e impenetrabilidade),

jorra-a no espaco; e fazendo actuar sobre elle um pequeno numero de agentes,

cruza os bracos, e vé o universo inteiro desenrolar-se diante de seus olhos.»

«Està obra, escripta em francez «ouje ne vois pas avoir totalement manqué
de genie», na phraseologia de Montesquieu, distingue-se, alem da esplendida ma-
gnificencia de assumpto, pelo seu caracter de universalidade, e pelas suas fórmas
necessarias e imperiosas, de cujas paginas o arbitrio se acha banido para sempre.
Ella se comporà de tres partes, formando ao todo sete volumes em 8.°, de 500 a
000 pag. caaa um, distribuidos do modo seguinte :

Parte. Os tres reinos da natureza, 2 voi.— Trato de todas as sciencias

physicas, organicas e biologicas. Deve sair à luz brevemente.
«2.a Parte. Espirito humano.— Trato dos nrincipios constitutivos do espi-

rito humano, das questoes que sSo do dominio aa metaphysica e de todas as scien-

cias que derivam do espirito do hornem (sciencias juridicas, sociaes, bellas artes;

sciencias de observacSo, contemplalo da natureza, etc.) É nos nossos tempos o
que Bacon fez no seu, com um plano totalmente differente. N'esta obra passo em
revista todos os systemas de philosophia. 3 voi.

«3.* Parte. Historia.—Tratada nao corno sciencia de observacSes, porém
corno consequencia rigorosa dos conhecimentos adquiridos anteriormente, expo-
nho tudo de um modo synthetico, banindo todo arbitrio e fazendo ver a logica

imperiosa dos acontecimentos. Elle entào me deve explicar corno partindo de um
so ou de um pequeno numero de racas primilivas, o genero humano, considerado

corno urna mesma materia prima, actuando differentemente pelo meio que o cer-

ca, da occasiào ou formacSo dos differentes caracteres nacionaes, o que me leva

a achar relacùes intim;is entre os factos os mais insignificantes de um mesmo paiz

e os mais importantes. 2 voi.»

Segundo aflìrmou o sr. dr. Henriques Leal, no Pantheon maranhense, o dr.

Gomes de Sousa nSo teve tempo de concluir as obras que planeàra, encontrando-
se-lhe grande numero de mss. incompletos. D'esses fragmentos creio tambem que
nenhum veiu depois à luz.

No Jornal de sciencias mathematicas e astronomicas, do sr. dr. Francisco Go-
mes Teixeira, de Goimbra, n.° i do voi. iv., vem de pag. 62 a 64 urna nolicia do
dr. Gomes de Sousa e de urna colleccào de suas memonas sobre Calculo integrai,

feita pelo sr. C. Henry na typ. de Brockhaus, de Leipzig, em 1882. Ahi se declara

que duas tercas partes d'està obra estavam jà publicadas na dita imprensa (con-

forme o proprio auclor indica em a sua auto-biographia), e o restante foi copia-

do de urna memoria manuscripta existente no archivo da academia das sciencias

de Paris. Consta-me igualmente que, na sessSo de 1881 ou 1882 das camaras le-
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gislativas, do Brazil, fóra votada, depois de alguma discussfio, urna verba de réis

4:000£000 fracos para se resgatar, em nome da nafào e corno preito de conside-

ralo à illustre memoria do sabio mathematico, a edicio que possuia o dito edi-

tor de Leipzig.

JOAQUIM GONCALVES ou JOAQUIH ANTONIO GONCALVES,
nasceu na i'reguezia de Santo Ildefonso, do Porto, a 14 de janeiro de 1851. Filho
de iacinto José Goncalves, abastado industriai, dono de urna das melhores fabri-

cas de chapéus estabelecidas n'aquella cidade, e de D. Albina Antonia Alves. Fot
estudante mui distincto, e terminados os preparatorio» matriculou-se na escoi»
medica do Porto, mas teve que deixar este curso por falta de saude, e por conse-
lho dos medicos dedicou-se desde entao a vida commercial. Actualmente, admi-
nistra com seus irmaos a fabrica que era de seu pae. Tem collaborado em di-

versas folhas politicas e litterarias. Ultimamente, veiu a camara electiva, na legis-

latura actual (1882-1883), representando o circulo n.° 38 (Porto). Tem exercido
o cargo de secretarlo da associacao commercial do Porto, sendo auctor de alguns
dos seus mais notaveis relatorios. Fez parte da commissào de inquerito aos esta-

belecimentos industriaes do Porlo, a qual publicou em separado o seu relatorio.

—E.
7025) Versos por Joaquim Goncalves. Porto, na imp. Portugueza, 1870. 8.° de

99 pag.— Este livrinho, nitidamente impresso, nào se expoz a venda. Distribuiu-o
o auctor pelos seus amigos.

* JOAQUIM GONCALVES MARTINS, officiai da imperiai marinha
brazileira.— E.

7026) Regimento de signaes de lanternas para uso da annoda nacional e im-
periai Rio de Janeiro, na typ. Perseveranza, 1868. 8.° gr. de viu-138 pag.

JOAQUIM GONCALVES PEREIRA, filho de Joaquim Goncalves Pe-
reira e de D. Joaquina de Oliveira Mendes. Naturai da freguezia de Samuel, no
concelho de Soure, onde nasceu a 21 de outubro de 1839. Foi por alguns annos
professor de instruccao primaria e de linguas, na Figueira da Foz

;
depois foi

para Madrid, e d ahi veiu estabelecer-se em Lisboa, dedicando-se especialmente
à impressilo e venda de seus livros destinados às escòlas.— E.

7027) 0 mestre popular ou o francez sem mestre ao alcance de todas as in-

telligencias e de todas as fortunas, etc. Segunda edicào. Lisboa, na typ. universal,

sem data (mas é de 1882). 4." de 416 pag.—A primeira edicào, que nao vi, creio
que foi impressa em 1878.

Alem d'isso o sr. Goncalves Pereira tem as seguintes edicOes :

7028) O inglez sem mestref feita em 1879.

7029) O hespanhol sem mestre. Madrid, 1883.

E estava preparando :

7030) O italiano sem mestre.

7031) O allemào sem mestre.

7032) Novo methodo da lingua latina, pelo systema Ollendorft aperfeigoado

JOAQUIM GONCALVES PIRES, filho de José Goncalves Pires, naturai
de Lagda, no Algarve. Doutor em medicina pela universidade de Montpellier, onde
defendeu these em 1862. Regressando a Lisboa, requereu, em conformidade da
lei, para fazer exame na escola medico- cirurgica d està cidade, e ahi defendeu
these. Sào as seguintes :

7033) Études sur les dérivations utérines à l'état de vacuità. Montpellier,
imp. S. Cristin et O 1862. 8.* de 47 pag. e mais 8 innumeradas. Na introduccSo
assigna sómente Joaquim Pires, nome que parece adoptara nas suas rela$des par-
ticulares e na clinica.

7034) Consideragues sobre os derramamentos pleuriticos. Lisboa, na typ. da
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sociedade typographica Franco-portugueza, 1864. 8.° de 39 pag. e mais 1 innu-
merada.

De ambas as theses existem exemplares na bibliotheca da escola medico-ci-
rurgica de Lisboa.

JOAQUIftf GLILUERME GOMES COELHO, nasceu no Porto a 14 de
noverabro de 1839. Fiiho de José Joaquim Gomes Coelho e de D. Anna Gomes
Coelho. Depois de concluir os preparatorios na academia polytechnica, matricu-

• lon-se em 1856 na escola medico-cirurgica do Porto, onde seguiu o curso com dis-

tinccSo, defendendo these em 1861. Durante os seus cstudos, ou pela conviven-
cia com os escriptores e poetas mais distinctos da sua epocha, ou pela naturai
propensSo ao trato dss letras, porém revelando sempre urna extraordinaria mo-
destia, compoz em 1838 (corno depois o declarava um de seus editores) uni ro-

mancinho, Justiga de sua magestadc; e em 1860 urna poesia, que saiu na Grinalda
com o pseudonimo de Jttlio Diniz, que seguidamente adoptou para todas as suas
obras cm prosa ou em verso, seni que, nos primeiros tempos, ninguem soubesse
quem era o poeta e romancista, elegante e talenloso, attrahindo desde logo as at-

tencóes do publico illustrado por suas formosissimas composicòes, que se occul-

tavam com aquelle nome, e ainda com o de Diana de Aveìleda, usado em outros
escriptos. A maior parte dos seus romances, a comecarpor aquelles que constitui-

ram a primeira edieao em separado dos Serùes da provincia, e aos qua^'s se se-

guiu a esplendida narrativa campesina, As pnpiltas do sr. reitor, foi escripta

para o Jomal do Porto (de que é proprietario o conhecido livreiro editor sr. A.
R. da Cruz Coutinho), e ahi inserta em folhetins, desde 1863 até 1871.

Gomes Coelho, nao querendo exercer a clinica, e achando-se ja debilitado

e enfermo, tentou oppor-se ao logar de demonstrador da secc^o medica da escola
d'onde saira, e foi despachado em 1865. Em 1867 era nomeado lente da mesma
seccao e secretano bibliothecario da escola. No enf retanto, a doenca fazia os seus
crueis estragos, e com o intuito de melhorar fez diflerentes digressóes pelo paiz,

e por firn foi procurar os ares beneficos da ilba da Madeira, mas de pouco Ihe

valeu essa mudanca. Regressando ao Porto, ahi morreu na primeira hora da ma-
drugada de 12 de setembro de 1871. Entre os artigos necrologicos, que sairam a
seu respeito, citarei o do sr. Antonio Teixeira de Macedo, no Commercio do Porto,
n.° 215, de 14 de setembro; o da Corresponderida de Portugal, transcripto na Ga-
zeta do povo, n.° 582, de 5 de outubro ; o do Jornal do Pòrto, de 13 de setembro
(artigo do sr. Sousa Viterbo); o do Diario popular, de 14 de setembro, e outros
periodicos de setembro e outubro de 1871 ; e alem d'estes, o elogio pelo sr. An-
tonio Xavier Rodrigues Cordeiro, com retrato, no Almanach de lembrangns para
1876; oEsboco bioyraphico pelo sr. Alberto Pimentel, impresso no Porto, 1872,
8.° de 40 pag.; e' a biographia, com retrato, no Museu illustrado, do Porto,

n.° 1 do volume n, 1879.

No extenso e interessante esboco biographico do sr. Alberto Pimentel, ja ci-

tado, leio a pag. 31 a seguinte justa apreciacSo de tao notavel escriptor :
—•Em

Gomes Coelho tao identificados andavam o homein e o litterato, que nao havia
surprehendel-os na menor contradiccao. 0 mesmo é ler os seus versos, os
setis romances sobretudo, e descortinar para logo a limpidez, a tranquillidade, a
nobreza d'aquella alma. Os quadros que devemos à sua penna s5o placidos, azues

e luminosos, e estes serenos esplendores que lhes davam animacSo partiam dire-

ctamente, sem jamais atravessarem um rneio viciado, do foco intimo e puro— do
seu grande e nobilissimo espirito».

A pag. 32 : — «Coracào de oiro, aflectuoso, impressionavel, caracter honesto,

justo, incapaz de urna ligeira otTensa, a si mesmo se daguerreotypa involuntariamente

nos seus romances, nos seus personagens adrniraveis de candura e pureza, porque
em todos elles havia alguma cousa da sua alma. «Eu encarno-me nos meus per-

«sonagens, dìzia elle a algucm da sua famjlia, antes de osdesenhar. Supponho-me
«elles, faco-os pensar o que a mim ine parece que pensaria em tal caso, obrigo-os
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«a dizer o que eu dirla porventura em identidade de circumstancias». Outros escri-

ptores terào colorido mais vivo, mais pittoresco até, poucos lograrao vencel-o na
observacào escrupulosa, na moralidadc dos quadros, na docura dos assumplos, e

finalmente no desenvolvimento dramatico da accao, circumstancia importantissi-

ma, porqoe o romance é simultaneamente narracao e drama, dialogo e descripcao,

comò observou Pelletan. Realista, porque elle o era em iittcratura, jamais se oc-

cupou em reproduzir os quadros negros da sociedade, as paixóes revoltas e bai-

xas, as enormidades do crime, os lypos ridiculos ou hediondos. Suppondo mesmo
que o nao sabiamos, facilmente conneceriamos que o espirito de Gomes Coelho
fóra educado na leitura do romance inglez. Os seus personagens, pelo rnenos em
alguns dos seus livros' se nao sào tao humilde3, se nao professam officios mecha-
nicos, comò os de George Elltot, sào typos escolhidos na galcria rustica do
campo.»

Os ultimos momentos de Gomes Coelho descreve-os o sr. Alberto Pimentel,

a pag. 36, d'este modo :
—«Em jnnho de 1871 antiuiu Gomes Coelho a retirar-se

com a familia de seu primo, o sr. José Joaquim Pioto Coelho, para a rua do Costa

Cabrai, na enganadora esperanca que alimentavam os seus, de que a proximidade
benefica dos campos seria obstaculo a marcha, cada vez mais accelerada, da mo-
lestia. Levou comsigo alguns livros, especialmente inglezes, a cuja leitura se en-

tregava com interesse. Nao obstante os extremos carinhos da familia que o ro-

deava, e a solicita assistencia dos seus intimos arnigos, o primeiro mez foi de
continuo definhar, sendo-lhe jà motivo de aborrecitnento, muitas vezes, o rever

as provas dos Fidalgos da casa mourisca, que se estava imprimindo, apesar de
auxiliado n'este traballio por seu primo, e podemos dizer enfermeiro, o sr. Pinto

Coelho. Assim foi declinando a vida de Gomes Coelho, até que à urna hora da
madrugada do dia 12 de setembro, tendo passado a noi te com seu primo, e o seu

intimo amigo o sr. Custodio José de Passos, sem denunciar tao proximo desenla-

ce, exhalou o derradeiro alento, depois de urna longa agonia de tres quartos de
hora».

O Jornal do Porto, onde o afamado romancista cinzelou as mais brilhantes

paginas de suas admiraveis composicòes, disse d'elle, entre outras phrases mui
conceituosas : —«Gomes Coelho deixou retratado o seu espirito nas paginas sua-

ves, doces, innocentes dos seus romances. Era urna alma singela corno as scenas

que tào delicadamente nos descrevia. Obscrvador profondo, enamorava-se do quo
havia de bello na alma popular e doixava no escuro as miserias que ennegrecem

a vida. Comprehendia que a litteratura tinha urna sacrosanta missào, e nunca man-
chou a sua penna nas torpezas da comedia hutnana. Gomes Coelho ha muito que
se debatia com as agonias da doenca. 0 seu espirito de gigante debalde luctava

com a debilidade do corpo. Os seus profundos estudos, a sua assiduidade no tra-

ballio, deviam-lhe minar focosamente a existencia. Debalde procurou na ilha da
Madeira allivio aos seus padecimentos. Os arnigos que o viram partir da ultima

vez fìcaram nutrindo a esperanca de que os arcs purificados da perola do oceano

Ihe dariam novo alento. A esperanca foi illudida».

0 sr. Rodrigues Cordeiro, apreciando Gomes Coelho, corno poeta e corno ro-

mancista, escreveu no Àlmanach de kmbrancas, pag. 7 e 8: «Em Gomes Coelho

ha o romancista e ha o poeta, e posto que pelo romance elle ganhasse mais re-

nome que pelos versos, corno foi pela poesia que elle se estreou na imprensa, é

corno poeta que o avaliaremos primeiro. Como poeta Gomes Coelho està filiado

na eseola melancholica de Soares de Passos, posto que tanto na fórma, corno no
arrojo das idéas, esteja distante do modelo. Nao ha no volume de poesias publi-

cado em 1874, jà depois da sua morte, trechos conio o Firmamento e a ]

r
isào do

Resgate, mas ha sentimento, ha o encanto da docura, e mesmo entre os que pu-

blicou em 1860, inferiores sem duvida aos que depois escreveu mais ricos de ins-

piragào e colorido, ha alguns que podem citar-se com elogio. . .» «Como roman-

cista tem urna feicào especial, que o nao confunde com outro. Bulwer, para justi-

ficar a moralidade do seu romance Lucrecia, e defender-se dos juslos reparos que
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levantou com a sua publicacSo e com a do Novo Timon, ìnvocou o direito que ti-

nham, tanto o romancista, corno o poeta, de retratar na fìccSo dos seus quadros
as mais detestaveis accóes e as mais horriveis imagens. N3o era assim que pen-
sava Gomes Coelho ; e comtudo, póde afoitamente chamar-se-lhe um escriptor

realista. Nào do realismo que erige em doutrina, que nada ha Ufo verdadeiro corno
o ignobil, o baixo, o trivial e o communi, nem do que cria Quasimodos, Tribou-
lets e Gwinplaines, ainda que nao seja senào para os tornar contrastes do bello,

mas do realismo que se radica na bonra e na moralidade, que nos nào apresenta

senso o que é digno de ser imitado. Era realista, corno muilas vezes, ou quasi
sempre o é Henry Conscience, o inimitavel pinlor da vida flamenga».

Das obras de Gomes Coelho, Julio Diniz, nào pude formar nota completa,
emquanto às indicacóes bibliographicas de algumas das edicóes, por faltarem na
maior parte das colleccóes que consultei os respectivos exemplares, e se acharem
desde muito exhaustas. No entretanlo, o que vae em seguida, emquanto a mim,
affirma a importancia d'este escriptor e dà boa idèa da vulgarisacào e populari-
dade de seus trabalhos.

7035) Da importancia dos estudos meteorologico* para a medicina, e especial-

mente de suas applicagoe* ao ramo operatorio. (These.) Porto, na typ. de Sebas-
tiào José Pereira, 1861. 4.° gr. de 68 pag.

7036) As pupillas do sr. reitor. Chronica da aldeia. Ibi, na typ. do Jornal do
Porlo, 1867. 8.° de 287 pag.— Quarta edicuo. Ibi, na mesma typ., 1875. 8.° de
272 pa$.

bei da existencia, no Brazil, das seguintes edicóes : urna, com a indicacào

de 3.' feita pelo editor A. A. da Cruz Coutinho, da livraria popular. Rio de Ja-

neiro, na typ. Thevenet & Ce
, 1868. 8.° de 369 pag. Outra com a nota de 4.",

feita pela livraria fluminense, impressa no mesmo anno, typ. Perseverala, 8."

de 230 pag. Està edicào mais nitida que a antecedente.— Ha ainda outra edicào

contrafeita em Leipzig, com um prologo do fallecido academico Augusto Sorome-
nho.

Das Pupillas extrahiu Ernesto Biester um drama representado em Lisboa e

no Porto em 1868, e depois no Rio de Janeiro, e do qua! se fez urna edicào n'esta

ultima capital, em 1871. 8.°

Fallou-se de que d'este romance se farla urna versSo em inglez, mas nSo me
consta que jamais apparecesse. Parece que existe urna em italiano, porém nao
a vi.

Appareceram ultimamente, na Revue des chefs d'oeuvre (ancien* et modernesj,

tomo iv, fasciculo de dezembro de 1883, umas chansons popidaire* portugaites,

em que o sr. eonde de S. Mamede (Pereira Pelicio, addido a legacào portugueza

em Berlim) verteu as quatro poesias que andam intercaladas nas Pupillas.

7037) A Morgadinlia dos cannaviaes. Chronica da aldeia. Porto, na typ. do
Jornal do Porto, 1868. 8.° de 423 pag.— Terceira edicuo. Ibi, na mesma typ. 1877.

8.°, 2 tomos com 250-264 pag.

Tarnbeni sairam duas edicóes no Rio de Janeiro, urna por conta do editor A.

A. da Cruz Coutinho, na typ. Thevenet & Ce
, 1868. 8.°, 2 tomos com 291-305

pag. ; e outra por conta da typ. Perseverane, no mesmo anno. 8.°, 2 tomos com
291-194. Està nova edi?5o, de 2:000 exemplares, segundo constou.foi seguidamente

vendida ao editor citado, na rasao de 800 réis fracos cada exemplar, e assim fi-

cou elle com as duas edicóes ; dando-se mais a circumstancia de que a reproduc-

cào se ftzera pelos folhetins do Jornal do Porto, para onde o auctor escrevéra o

romance, por modo que anles de apparecer a primeira edicao em separado, no

Porto, jà estavam vendidos alguns centenares de exemplares no Brazil.

7038) Urna familia ingleza. Scena* da vida do Porlo. Porto, na typ. do Jor-

nal do Porto, 1868. 8.° (Quando està obra foi publicada em folhetins, no Jornal

do Porto, dera-lhe o auctor o Ululo de Urna familia de inglezes.J

7039) Seròes da provincia. (Contém os seguintes romaoces ou contos : As

apprehensóes de utna mde, 0 espolio do sr. Cypriano, Os novello* da tia Philomel-
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la, Urna fior de entre o gelo.JVorio, na imp. Portuense, editora viuva Moré, 1870.
8.* gr. de vu-286 pag. — Estes romances sairam primeiramente em folhetin* do
Jornal do Porto, de 1862 a 1864. A contraleicao no fìrazil foi feita em dois vo-

lumes, segundo a nota que de là veiu : o primeiro comprehendendo só : As ap-
prehensóes de urna màe e Urna fior de entre o gelo; e o segundo : Os novellos da
Ita Philomella, 0 espolio do sr. Cyriaco e Jmpressdes do campo, antecedido de jui-

zos criticos do sr. Mendes Leal, Pinheiro Chagas e Luciano Cordeiro, àcerca de
Julio Diniz. Este ultimo livro (se nào foi lambem o outro) impresso de conta do
editor A. A. da Cruz Coutinho, Rio de Janeiro, na typ. Perseverala, 1870. 8.°

gr. de xx-228 pag.

Terceìra edicào, acrescentada com o novo romance ùiedito «Justica de sua ma»
gestade». Ibi, na typ. do Jornal do Porto, 1879. 8.° de 311 pag. Està edicào traz

urna advertencia do editor (sr. A. R. da Cruz Coutinho), em que diz que Julio

Diniz, quando em 1869 permitlira à casa Moré editar os Seróes da provincia, ti-

nha o proposito de principiar a interessante collecfào dos seus pequenos roman-
ces com a Justica de sua magestade, estreia litteraria do auctor, em 1838, e con-

demnada . . . ao repouso dez annos, do qual saiu para ser revista pelo auctor».

A doenca n5o permittiu comtudo que Julio Diniz concluisse a revisào do dito ro-

mancinho (que vern de pag. 7 a 105), e quando elle se finou, seu pae entregou o
ms. ao sr. Cruz Coutinho.

7040) Os fidalgos da casa mourisca. Chronica da aldeia. Porto, na typ. do
Jornal do Porto, 1871. 8.° gr. de 2 tomos com 240-254 pag.— Terceira edigào,

com o esbogo biographico do auctor (è o do sr. Alberto Pimentel). Ibi, na mesma typ.

1877. 8.° gr. de 2 tomos com xl-235-250 pag.

Dos Fidalgos e da Morgadinha extrahiu o sr. Carlos Borges dois dramas, re-

presentados nos theatros de Lisboa e Porto, mas creio que existem ineditos. Ouvi
que o sr. Alberto Estanislau tambem fizera um drama do romance Os fidalgos,

porérn nào foi representado.

7041) Poesias. Porto, na typ. do Jornal do Porto, 1873. 8.° Segunda edicào,

acrescentada com urna poesia inedita. Ibi, na mesma typ., 1880. 8.° de 252 pag.

# JO VQUIM GUILHERME MARTINS DE FREITÀS, doutor em me-
dicina pela faculdade do Rio de Janeiro. Naturai do Rio Grande do Sul.— E.

7042) These sustentada perante a faculdade de medicina em 9 de dezembro de

1858. (Dissertacào: hemostasia cirurgica ou meios proprios para suspender ou pre-

venir urna hemorrhagia.—Proftosicào: do pollen e do stigma; virus e peconhas; ope-

racùo do trepano). Rio de Janeiro, na typ. Universai de Laeinmert, 1858. 4.° gr.

de vin-36 pag.

JOAQUIM HELIODORO DA CUNHA RIVARA (v. Dice, tomo rv,

pag. 83).

Ha que rectificar e ampliar o seguinte :

Nasceu em Arrayollos a 23 de junho de 1809, e foi baptisado a 3 de julho,

na ìgreja parochial de Santa Maria aos Martyres. Filho do dr. Antonio Francisco

Ri vara, naturai da freguezia de Santa Marinila, de Lisboa; e de D. Maria Izabel

da Cunha Feio Castello Branco, naturai de Arrayollos. Neto paterno de Jo5o Ri-

vara, naturai de Genova, e de D. Maria Magdalena, naturai da villa de Cibar, em
Hespanha. Neto.materno do dr. Joaquim José da Cunha Feio Castello Branco, na-

turai de Souzel, e de D. Delphina Ignacia Vieira do Amarai, naturai de Ar-

rayollos.

Estudou primeiro em Arrayollos e depois em Evora. Seguindo para Coim-
bra, matriculou-se na universidàde, porém lechando-se està por occasiao da guerra

civil, teve que sair com o terceiro anno da faculdade de medicina. Tenninada a

guerra, concluiu o curso, e formoù-se em 1836. Serviu na administracuo geral de
Evora corno primeiro officiai, desde 3 de fevereiro de 1837 até 27 de setembro

do mesmo anno, passando a reger a cadeira de philosophia no Jyceu de Evora,
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em virtude do decreto de 27 de julho de 1837. Nomeado bibliothecario na biblio-

theca eborenge, por decreto de 31 de dezembro de 1836, e depntado às córtesem
1853. Concorrerà ao logar de escrivào da camara municipal de Lisboa, porém foi-

lhe preferido Nuno de Sà Pamplona, em 1854, por ter a vereacSo aeceitado o
principio do accesso entre os seus empregados e competir por esse motivo a pro-

mosso ao dito Sa Pamplona, que era tambem um funccionario recommendavel
por seu zèlo e merito. Secretano geral do governo do estado da India por decreto

de 3 de junho de 1855, de que tomou posse em 4 de noveml)ro; reconduzido em
marco de 1838, e novamente em marco de 1861, em agosto de 1869 e em junho
de 1872. Commissario regio para a circumscripcao dos bispados da India perten-

centes ao real padroado portuguez. Tinha a carta de conselho de sua magestade,

desde 1861. as commendas da Conceicao de Villa Vicosa e a de S. Thiago, etc.

Entrerà para a academia real das sciencias de Lisboa, corno associado provincial

em 1853 ; e depois fòia eleito socio correspondente. Pertencia ao instituto histo-

rico e geographico do Brazil, a outras corporacóes litterarias e scientiticas, na-
cionaes e estrangeiras. Foi um dos fundadores do Instituto Vasco da Gama. Ces-
sando no desenipenho de suas variadas e importantes commissòes na India, onde
prestou avultadissimos servicos, regressou em 1877 ;l sua casa da rua da Moura-
ria, em Evora, onde se finou a 20 de fevereiro de 1879. Està sepultado no cemi-
terio dos Remedios, em Evora, em cova separada, perto dos jazigos dos arce-

bispos Annes de Oarvalho e Mata. Projecta-se-lhe um tumulo on monumento, para
que o sr. Graca Barreto escrcveu dois epitaphios, um latino, outro portuguez, para
serem escolhidos e lavrados conforme a indole da sepultura. Vogou tambem ha
um anno em Arrayollos, sua patria, a idèa de se Ihe erigir um monumento por
subscrip<;ao puhlica, sobreo que saiu um extcnso communicado no optimo jornai

0 Manuelinko de Evora, reproduzido depois em outras folhas.— Tem retrato e ex-
tensa biographia, por Innocencio, no Archivo pittoresco, torno x, 1867

;
transcripta

com amplos additamentos e notas do proprio conselheiro Hivara no livro Nm;ào de
alguns filhos distinctos da India portugueza, por Miguel Vicente de Abreu, de pag.

82 a 161. V. tambem a necrologia pelo sr. Antonio Francisco Barata, no Diario
da manìid, n.° 1:086, de 23 de fevereiro de 1879, e outras folhas da mesma epo-
cha; o elogio pelo dr. Augusto Filippe Simóes, no Instituto, de Coimbra, xxvi
anno, 2." serie (1878-1879), de pag. 595 a 604. Este elogio saiu tambem em se-

§arado em Coimbra, typ. da Universidade, 1879. 8.° de 14 pag. 0 Occidente n.° 31
e abril de 1879 tambem deu urna noticia biographica, com urna gravura em

madeira, reproduccao pouco feliz da photographia tirada por Ri vara em Paris,

na casa Bertrand, na sua ultima viagem para Poi tugal. N'um jornal da India, que
n5o nos recorda bem se foi o proprio lioletim do governo, se o Ultramar, saiu

um longo artigo, commemorando a morte de Rivara, escripto pelo spu afilhado

Eugenio Gomes, hoje administrador da imprensa nacional de Goa. Na biblioteca
de Evora guardam-se dois rctratos grandes a lapis, de Rivara, copiados sobre pbo-
tograpbias tiradas urna à ida, oulra à volta da India.

0 mesmo sr. Graca Barreto tem procurado com muita investigacào na cor-

respondencia de Rivara os elementos para urna hiographia que tenciona escrever,

e é para ler a apologia que faz de Rivara contra os seus delractores na prefacào

que acompanha a terceira parte do voi. i do Archivo vortuguez orientai, continuada
por elle e citada abaixo. Urna parte das minuciosidades d'este artigo, quer bio-

graphicas, quer bibliographicas, foi-nos igualmente communicada por este amigo
e erudito escriptor.

Dou, em seguida, quanto possivel completa, a lista de todas asobras, queco-
nheco de Cunha Rivara, ou de que tenho noticia, n5o só pelos seus biographos,

mas tambem pela sua corresponuencia com Innocencio, dando- lhe urna classi fica

-

cào apropriada à indole dos diversos trabalhos em que se empenhou,na sua longa

e honrosa carreira publica, este laborioso, erudito e benemerito escriptor. Està

classi licafSo, sem descer à individualisacSo dos artigos e breves notas dos jor-

naes, de que se occupou no seu interessante trabalho o sr. Miguel Vicente de
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Abreu, de Goa, é nm tanto diversa da que adoptou o aoctor do Dice, na biogra-

phia inserta no Archivo pittoresco, e contém muito maior numero de obras, jà se

ve, porque comprehende tambem a indicatilo d'aquellas que Rivara compoz, ou
mandou iraprimir, depois de feita a dita publicacào, até à epocha ein que regres-

sou a Evora e se afastou interamente por cansaco e doenca dos habiluaes labo-

res. Parece-me que deixo assim um guia mais seguro e commodo, para quem ti-

ver que fazer alguma investigalo, especialmente no importantissimo assumpto do
real padroado na India.

Note-se, porém, que ao sr. Abreu escaparam os seguinles artigos, que citàmos

para completar a sua resenha.

Joanne Mendes Cecioso, na Aurora, publicacSo mensal scientifica e litteraria,

de 1846, de pag. 32 a 67.

Na Revista esfrangeira (2.° anno), de 1838, Porto; no n.° 2, a traduccà"o do

I'uizo critico que sobre o D. Luiz de Soma, romance de Ferdinand Denis, fez Phi-

arète Chasles no Journal des Débats. No n.° 6, a traducono do elogio historico do
conde de Reinhart, recitado pelo principe de Talleyrand em 3 de marco de 1838
na academia das sciencias moraes e poiiticasde Franca; e ainda n'esse numero

o

artigo Discussalo sobre a pena de morte na camara dos deputados de Franca.

PAPETS E DOCDMBNTOS A RESPEITO DA CONCORDATA E DO PADKOADO

7043) Reflexòes sobre o padroado portuguez no Oriente, applicadas d procla-

matilo pastoral do rev. fr. Angelico, pro-vigàrio apostolico em Bombami, aos solda-

dos catholicos romanos da mesma presidencia. Por um portuguez. (Esle portuguez

era Rivara). Nova Goa, na imp. Nacional, 18o8. 4.° de 221 pag. Saiu em inglez

com oste titulo Reflections on the Portugupse Patronage of the Orimi. Applied to

the pastoral address of the Revd. Fre Angelicus, pro-vicar aposlolic in Bombay, etc.

Ti'anslated from the originai portuguese. Madras: Lusitanian press,— .4. Appo-
sawmg Moodelly printer. 1858. 8.° de 2-(innumer;.das)-D0 pag.

7044) Additomento às reflexòes sobre o padroado portuguez no Oì'iente : pelo

mesmo auctor. Ibi, na mesma imp., 1838. 4.° de 83 pag. e 1 de errata. Saiu em
inglez : Appendix to the Reflections, etc. Translated from the oi'iginal portu-

guese. Madras : printed at the Lusitanian press, 1859. 16.° de 2 innumeradas-100
pag.

7045) Demonstratio Juns Patronatus Portugaliae Regum, a Clarissimo Viro

D. Ludovico de Sansa, archiepiscopo Bracharensi, apud Romanum Curiam Legato,

. jussu Serenissimi Principi» Portugaliae Regnorum Regentis Summo Pontifici inno-

centio xi anno mdclxxvii oblato. Oj>us qùod nunc in lucem prodit, curante J.H.
da Cunha Rivara. Ibi, na mesma irnp., 1860. 4.° de 206 pag.— O prefacio latino

do editor comprehende 6 pag. A publicacSo, segundo Rivara deiMara, è feita sobre

um codice da bibliothcca de Evora, que elle tem na conta de autographo, ou pelo

menos de copia coeva. Encontram-se outras copias entre os mss. de outras hiblio-

thecas do reino, corno na da Ajuda, onde entre os volumes de miscellanea

parece baver mais de urna copia d'està informacSo. A tiragem d'està obra foi ape-

nas de 300 exemplares, dos quaes vieram para* Lisboa 58, que o ministro da ma-
rinila comprou na rasSo de 400 réis cada um.

7046) 0 manifesto preventivo dos propagandistas da India, contro a concor~

data, apostillado pelo auctor das «Reflexòes sobre o padroado portuguez no Orien-

te». Ibi, na rnesma imp., 1860. 4.° de 52 pag.—Saira primeiro no Boletim do go-

verno do estado da India, n.° 13 do dito anno, mas a edicSo em separado teve

ampliarle*.

7047) A concordala mntilada e torcida pelos propagandistas vindicada a sua

integridade e genuino sentido, pelo auctor das «Reflexòes sobre o padroado, etc.»

Ibi, na mesma imp., 1860. 4.° de 21 pag—Este opusculo é em geral acornpanhado

da Concordata de 21 de fevereiro de 1857, entre o papa Pio IX e ei rei D. Pe-
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dro V, com as notas reversaes de 10 de setembro de 1859. Ibi, na mesma imp.,

1860. 4.° de 15 pag.

7048) Perigos presente* da igreja cattolica ponderados por umportuguez. Ibi,

na mesma imp., 1861. 4.° de 15 pag. E no mesmo anno, a segunda parte com
um additamento à primeira, 4.° de 29 pag.

7049) 0 arcebtspo de Goa e a congì-egacùo de propaganda Fide: por um por-

tuguez. Ibi, na mesma imp., 1862. 4.° de 103 pag.

Este opusculo apparaceli vertido em inglez : The Archbishop of Goa and the

congregation de propaganda Fide by a Portuguese. Ibi, na mesma imp., 4.° de

92 pag. Aleni d'està edicSo ingleza de Goa, ha outra de Calcutà, que nio te-

nbo presente.

7050) Pastoral do ili. dr. Fenndly, vigario apostolico em Madrasta, datada de

8 de janeiro de 1863, vertida em portuguez e annotada. Ibi, na mesma imp.,

1863. 4.° de 91 pag.—Sem o nome do traductor e annotador. Fóra antes impresso

no Boletim do governo, n.°» 11, 12, 13 e 14.

As notas a està pastoral foram traduzidas em inglez e publicadas com o ti-

tillo seguinte : Notes on the pastoral address of the righi rev. dr. Fennelly vicar

apostolic of Madras, dated 8th january 1863, published in the Madras Éxami-
ner of the same date, edited and published in portuguese by a gentleman at Goa,

and noto translaled into english and offered io the public with dr. Fennelly's said

pastoral address prefixed to them for ready reference. Madras. Printed at the Lu-

sitanian press, 1864. 4.° de 56 pag.

7051) A jurisdiccào diocesana do bispado de S. Thomé de MeUapornasposses-
sóes inglezas e francezas. Averiguacào dos successos antigos por occasiào de outros

modernos na igreja de Royapuram de Madrasta. Por um portuguez. Ibi, na mesma
imp., 1867. 4.° de 458 pag. e mais 1 innumerada. A pag. 211 do 2.° vo). do Boletim

da bibliographia, de Coimbra, sob o titulo Appenso às obras do conselheiro Rivara,

publicou o seu redactor, sr. Graca Barreto, addicóes importantes às pag. 152, 168,

394 e 396 da Jurisdiccào.

7052) hilerae sacerdotum Goanae Diceceses, in Salsetle insula degentium, Il-

lustrissimo Clementi Bonnand. Episcopo Drusiparensi, in responsionem ipsius epis-

copi Litteris Generalibus rescrìptae. (Resposta dos padres da diocese de Goa re-

sidentes na ilha de Salsete a carta circular do ili."
10 Clemente Bonnand, bispo de

Drusipari. Ibi, na mesma imp., 1861, 4.° de 83 pag.—Texto em latim com aver-

si portugueza, escripto a pedido dos padres de Salsete.)

O conselheiro Rivara nao se limitou so à publicacào d'estes opusculos para

tratar a espinhosa questSo dos propagandistas e defender os dìreitos do real pa-

droado, mas tambem alimentou viva polemica na imprensa, escrevendo ou man-
dando imprimir, principalmente no Boletim do governo da India, urna serie de ar-

tigos de summa importanza. Entre outros, veiam-se nos mencionados Boletins,

os n." 27, 34, 58, 63, 64, 65, 68, 69, 73, 75, 80, 81, 82, 83, 85, 87, 88, 90 e 98,

de 1856 ; os n.°' 2, 7, 8, 9, 10, 13, 59, 61, 64, 72 e 86, de 1857 : os n." 6, 39,

52, 70, 71, 81, 82, 89, 90 e 91, de 1858 ; os n." 23, 29, 61, 69, 72, 96 e 102, de

1859 ; os n." 8, 9, 13, 20, 26, 27, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 62, 68,

74, 76, 90, 91, 92, 93, 96 e 98, de 1860; os n.°« 1, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15 e

16, 53 e 66, de 1861 ; os n." 57, 60, 61, 71, 72, 73 75, 79, 83 e 86, de 1862
e os n.°* 11, 12, 13, 14, 30 e 37, de 1863, e no Archwo universal, volume i;

pag. 82. ,

Alguns d'estes artigos ficaram depois reunidos nos livros ou opusculos, de

que acima dei conta.

Para amostra da energia com que Rivara sustentou està polemica, de tao alto

valor para os interesses portuguezes, combatidos por varios modos pelos propa-

gandistas, indicarei aqui os titulos de alguns d'esses artigos :

1. O logar e tempo, onde e quando? Primeiro lembrete aos propagandistas

d'aquem e d'alem mar.— A que se seguiram segundo, terceiro e quarto lem-

bretes.
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2. A verdade portugueza e a mentirà propagandista.
3. Facanhas propagandistas.

4. Tramoia propagandista.

5. Novas facanhas propagandistas.

6. Mais proezas propagandistas.

7. Estratagemas propagandistas desmascarados.
8. Reminiscencias de algumas facanhas propagandistas em Bombaim.
9. Soberba e intolerancia propagandista.
10. A concordata e o Bombay Catholk Examiner.
11. Os propagandistas na missào de Tamaricopa.
12. A concordata e os propagandistas do sul da India.

13. Os propagandistas na ilha de Ceylào.

14. .A verdade da propaganda.
15. Os propagandistas julgados no tribunal da opiniuo publica.

16. 0 Bombay Catholic Examiner feito chanceller-mór dos reinos de Portugal
e Algarves.— E em polemica com este e com a Bombay gazette, profondamente
adversos ao prestigio e aos direitos do padroado portuguez no Oriente, mais de
vinte artigos.

A respeito de padroado e da concordala houve larga e instructiva discussa"©

nas córtes em fevereiro, maio e junho, de 1856. (V. os respectivos Diarios das
camaras. V. tambem no artigo José de Torres, tomo v, pag. 146.)

As circumstancias extraordinari as em que Cunha Rivara encontrou a India
ao tornar posse, pela primeira vez, do cargo de secretario geral n'aquelle estado,

e o vigor com que elle entrou na lucta contra os propagandistas, tem urna inte-

ressante narracSo no Elogio do dr. Augusto Filippe Simóes (pag. 600 a 602):
«Permanecia vaga a sé de Goa, rareavam as fileiras do clero portuguez, en-

tibiava-se a forca das auctoridades, e os fieis sem apoio nem proteccào nao ousa-
vam oppor-se às pretensoes da propaganda. N'esla conjunctura tristissima, em
que o padroado da India parer ia estar a ponto de perder- se, o governo dametro-
pole tomou urna resolucào extraordinaria, que, por tardia e inconveniente, nao
póde jà atalhar o mal, àntes o aggravou e engrandeceu. Insinuou ao bispo de Ma-
cau, que passasse a Goa a exercer os actos episcopaes que julgasse necessarios

para esplendor da igreja e utilidade dos fieis.

«Apenas porém o bispo chegara a Bombaim e principiàra a desempenhar-se
da sua missao, oppoz-se-lhe com todas as forcas a propaganda, incitando os fieis

a que nSo obedecessem ao prelado e aos ecclésiasticos portuguezes que o acom-
panhavam. E para melhor se fortalecer n'esta reaccào, promoveu que de Roma se

expedisse para a India o breve Probe nostis, que admoestava o bispo e os ecclé-

siasticos portuguezes por terem invadido a junsdiccào dos vigarios aposlolicos, e

os ameacava de excoinmunhào, se dentro de dois mezes se nà"o retirassem, e fi-

nalmente persuadia aos outros padres portuguezes e aos fieis que se acautelassem
dos lobos que se Ihes apresentavam disfarcados em ovelhas.

«0 breve Probe nostis era de 9 de maio de 1853, e as desordens que a sua
violenta linguagem mio podia serenar, porém sómente desenvolver, deram logar

a concordata de 21 de fevereiro de 18o7, que, por ser mais favoravel a Roma, foi

vigorosamente combatida por urna parte dos liberaes, e mais em particular por
Alexandre Herculano no celebre opusculo intitulado A reaccào ultramontana em
Portugal.

«Mandàra o governo cumprir a concordata e manter o stato quo, sem exigir

todas as restiluicóes que odireito Ihe nermittia, guarendo com estas concessóes e
leviandades acalmar os animos excitaaos dos principaes caudilhos da propagan-

da. Pois nSo obstante o procedimento contemporisador do governo, a letra da
concordata e as promessas do nuncio em Lisboa, pretenderam ainda os vigarios

apostolicos insistir na usurpalo das igrejas que jà nao tinham direito de conser-

var. Imprimiram e distribuiram pastoraes, andavam pelas povoacòes com predi

-

cas excitadoras, insultando o monarcba portuguez, a nac5o toda, os arcebispos de
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Goa, os missionarios, tudo emfim que de urna ou de outra sorte dizia respeito ao

padroado do Oriente.

«Os li belios que os vigarios apostolicos publicavam a titulo de pastoraes cau-

sarlam grande prejuizo à causa do padroado, se Joaquim Heliodoro da Cunha Ri-

vara nào tornasse a peito conlradictal-os n'uma serie de opusculos que por me-
lindres diplomaticos sairam anonymos, comquanto fosse de todos couneciila a sua

auctorisada origem. Por meio d'esles escriptos, inspirados no amor da patria e

fortalecidos com as rasóes do direito, conseguiu o auctor reanimar o espinto aba-

tido dos nadres portuguezes e dos lìeis, a fiin de resistirem victoriosamente às exì-

gencias desarrasoadas da propaganda.»

«Os escriptos do sr. Rivara, dizura digno ecclesiastico, testemunha presencial

dos factos, percorreram o Indostào todo : seni elk«s teriam sido talvez abandona-

das as igrejas do padroado, porque nem os padres nem os christaos, timoratos

corno sao os povos indianos, tinham animo de arrostar com as ameac,as dos pro-

pagami istas exaltados.

«Nem està lucta memoravel, em que pugnava só contra rauitos, nemasobri-
gafOes officiaes do seu cargo o impediram de prestar outros importantes servicos

a patria em tudo em que poderia ser-lhe de aigum proveito a sua grande activi-

dade. A linguistica da India deve-lhe a publicacào de valiosos escriptos.»

Referindo-se à ma impressalo que no Vaticano producia està sua controver-

sia, t5o seguida e incisiva contra os propagandistas ; e à falta de informacao exa-
cta que là havia acerca do escriptor ou do funccionario, que alimentava està ou-
tra propaganda em prol dos direitos de Portugal no Oriente, Rivara, n'uma de
suas cartas, conta o seguiate : —«. . . Seguia-se a negociagào para a confirmacSo

do arcebispo de Goa, sr. D. Joào Chrysostomo de Amorim Pessoa, e durante està

negociacao, conversando à puridade o papa Pio IX com o diplomata portuguez,

que d'ella era encarregado, disse : —Marquez, pega là a sua magestade que nào
nomnie para bispos nem ao sr. Ferrer, nem ao sr. Rivara, porque terei o dissa-

bor de os nao con firmar. — 0 papa suppunha sereni esles dois sujeitos ecclesias-

ticos; o sr. Ferrer, porqus quando ministro da justica saiu do gabinete por nào
approvar a concordala, e eu porque havia annos que escrevia sobre os negocios
ecclesiasticos da India. Tive pois de resignar-me a nào ser confirmado bispo, com
o que minha mulher ficou muilo satisfeita.»

Foi talvez por este motivo que na volta da India, e estando em Roma,
hesitou em visitar o pontifice

;
demoveu-o, porém, d'està sua apprehensao, asse-

gurando-o do caracter de Pio IX o conde de Thomar e os mais individuos da le-

gacao, e porventura o proprio cardeal Howard, com quem muitos annos antes

tratàra no Oriente, quando foi da commissao da circumscripcao do padroado, e

das suas relacòes com o commissario Sebastiào Sabo. Effectivamente leve com sua

esposa audiencia do papa em 22 de junho de 1877.

PERIODICOS DESTINADOS A DIVULGALO DE DOCUMENTOS DA HISTOR1A DA INDIA

7053) Archivo portugnez-oriental. Nova Goa, na imp. Nacional, 1857-1876-
4.° (Publicado em fasciculos.)

I. Litro 1.° das cartas que os reis de Portugal escreveram à cidade de Goa.
153 pag.—(Saiu tambem no Boletim do governo da India, n.0' 77 a 99.)

Saiu d'este fasciculo nova edicao, acrescentada com a segunda parte, com a
data de 1877, com numeralo distincta para cada urna das parles. A segunda
compóe-se das Cartus da cainara de Goa a sua magestade (1595-1609), 8.° um
pouco menor que o 4.° da maioria dos volumes, de 273 pag. Nào podemos citar

o numero de paginas da reimpressao da primeira parte, por nào a possuirmos
completa.

Foi para completar està parte do Archivo que o sr. Graca Barreto fez publi-

car no Boletim de bibliographta, de Coimbra, voi. n, de n.° 6 era diante, sem in-

terrupcào, as cartas dos procuradores dos mesteres e as da camara de Goa para o rei,
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que Rivara n5o logràra conhecer. Està ultima continualo do Archivo, jà citada

no voi. x d'este Dice. (n.° 5470), iroprime-se em voi. separado na imp. Acadenri-
ca, de Coimbra.

II. Litro dos prìvitegios da cidade de Goa, 310 pag.— (Appareceu tambem
no dito Boletim n.°* 100 e seguintes de 1857, e n.°» 1 a 83 de 1858, dcclarando
Rivara no ultimo numero, que d'ali em diante a publicacào dos fasciculos se fa-

ria so em separado.)

III. Carlos e instruceòes que restano dos reis de Portugal aos vice-reis e go-

vernadores da India no secufo xvi ; e tambem as provisòes, alvaràs reaes e ontros

dos vice-reis, da mesma epocha, etc. Em duas partes com xi-960 pag. e mais 144
de indice.

IV. Os concilios de Goa e o synodo de Diamper, com n-557 pag. D'estes con-
cilios, e do conciliabulo de Caturti, acompanhadas as aceòes do de Diamper com
a traduccao latina de Joao Facundo Raulin, saiu nova edicào no voi. i dos appen-
dices ao Buttarium Patronatus, de Levy Maria Jordào. (V. este nome.)

V. Documentos varios do secufo xvi. Em tres partes com u-1 :585 pag. de nu-
meracao seguida e mais 16-120-2 de indice e errata.

VI. Documentos do seculo xvn. Nova Goa, imp. Nacional, 1875. 8.° mais
alto que o 4 ° dos voiumes anteriores, coni 2 innumeradas, seguindo a paginacao
depois, de 737 a 1335. A pag. 1305, antes do indice, traz a declaracao de que se-

guono os supplementos.

VI. Supplementos. Nova Goa, imo. Nacional, 1876. 8.° corno o anterior

com 2 pag. innumeradas, seguindo a paginacao para o primeiro supplemento (docu-

mentos do seculo xvi, que se podem acrescentar ao fasciculo5.°) de 709 a 735; e a
do segundo supplemento (documentos do seculo xvm sobre a eonversao e chris-

tandade) de 1 a 611, e mais 1 innumerada.

A irregulaiissima divismo d'estes dois tomos do fasciculo vi (que saoosmais
difficeis de encontrar em Lisboa), e os remendos postos nào só nos titulos cor-

rentes de todas as paginas do primeiro tomo, desde o comeco até à 1038, mas
ainda na ordem numerica dos documentos desde n.° 3 até 327, desorientar3o o
investigador mais tenaz, especiairnente porque o prologo de Rivara apenas con-

stata urna alteracao de plano, que nào explica. Tudo, porém, se comprehenderà
sabendo-se que Rivara, a quem o juiz José lguacio de Abranches Garcia (V. este

nome) n'uma ausencia de Goa, encarregàra de rever e dirigir a publicacSo do
Archivo da relacùo, da mesma cidade, com o seu amor pela historia, addicionàra

està colleccSo com larga copia de documentos, que o mesmo Garcia, ou por jul-

gal-os fóra do proposito, ou por outro qualquer motivo, nao conveiu nunca em
accertar. Suppoinos até que d ahi procedeu a suspcnsao do complemento da se-

gunda parte do mesmo Archivo, de Garcia, attribuida n'uma advertencia a moti-

vos imprevistos e alheios da vontade do collector. Para maior desengano compa-
re-se a ultima pag. d'este volume, a 707, onde a numeracao dos documentos é

881, com a do supplemento primeiro de Rivara (a 709) onde continùa 882, quan-
do a ordem do fasciculo 5.° pedia 1102.

Pelos muitos mais documentos importantes que Rivara publicou nos Boletins

da India, e que nào tirou em separado, julga o sr. Graca Barreto que elle prepa-
rava novos voiumes a impressilo, que ticaria frustrala com as intrigas que pro-

vocaram a sua demissao, ou entao com a sua pal lida para a Europa.

7054) 0 Chronista de Tissuary, periodico mensal. Ibi, na mesma imp. 1866-

1869. 4.°, 4 tomos coni 336-272-272-88 pag. — Comecou em janeiro de 1866, c

suspendeu a publicacào em junlid de 1869. Comprehende tambem muitos e inte-

ressantissimos documentos a respeito da India norlugueza e dos feitos dosportu-

guezes na Asia. —V. àcerca d'oste periodico o Dice, tomo vm, pag.

Dando a rasào d'estas publica^Oes, escrevia Rivara a Innocencio:—«Come-
cei no anno de 1857 a publicar urna colleccao de documentos dos archi vos da In-

dia com o titulo de Archivo portuguez-oriental. Està collecfào encaminhava-se a
descobrir e ordenar os matenaes para a correccào da historia da India ja escripta
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c continualo d'ella : e me valeu a honra da portarla do ministerio da marinha e

altramar, de 31 de maio de 1858, em que o sr. visconde (hoje marquez) de Sà da

Bandeira, entao ministro, presuppondo a minha deliberalo de continuar a his-

toria da India, me mandava facilitar os meios de visitar os logares, onde mais se

illustraram os portuguezes. Mas infelizmente a esse tempo, por melhor que fosse

a minha vontade, estava eu muito longe de me julgar nabilitado para tamanha
empreza. Acontecia-me na India o mesmo que o sr. Alexandre Hereulano na.4d-

vertencia da sua Historia de Portugal aflìrma por experiencia propria acontece a

quem se occupar da historia portugueza, que ó, haver de sepultar-se nos archi-

vos publicos a busca de documentos, ter de avivar as inscripcòes e conhecer os

cartorios particulares ; ser paleographo, antiquario, • viajante, bibliographo, tudo :

e finalmente lamento que seja necessario entre nós que no edificio historico o ar-

chitecto d£ a trafa e carreie para elle a pedra e o cimento. Quando chegou pois à

India aquella portaria, estava eu sepultado nos archi vos, e occupado em carrear

a pedra e o cimento para o futuro edificio, cuja fabrica n5o sabia aìnda se cabe-

ria em minhas forcas erigir. Nilo quiz por isso utilisar-me da faculdade de correr

por conta do eslado os logares da India mais assignalados pelos feitos dos portu-

guezes; mas dispoz a sorte que, por occasiào de outras commissóes de servico, eu
podesse visitar muitos desde Diu e Damalo por toda a costa até Bombaim, e d'aqui

pelas capitaes do Deccan até Goa ; de Goa pela costa de Malabar até Mangalor,

Cochim e CoulSo, e na costa de Goromandel desde S. Thomé de Meliapór, hoje

bairro da cidade de Madrasta, até muitas leguas ao norte e sul da mesma costa.

Os miteriaes que eu juntava para o edificio refendo ia armazenando nos faseiev-

los do Archivo portuguez- orientai ; mas, corno o plano d'està obra era em ordem
chronologica, e o seculo xvi dava materia para muitos fasciculos, assentei de du-
plicar o trabalho no Chronista de Tissuai-y, periodico mensal, que permittia pro-

miscuamente documentos e memorias historicas detodososseculos; alem de mui-
tos milhares de outros documentos e memorias, que occasionalmente ia publicando

no Boletim do governo.»

TRABALHOS PHILOLOGICOS

7055) Grammatica da lingua concany, composta pelo padre Thomaz Estevam
e acrescentada poi' outros padres da companhia de Jesus. Segunda impressilo cor-

reda e annotada : a que precede corno introducano a «Memoria sobre a distribuì

-

fào geographica das principaes linguas da India» por sir Erskine Pery e o «En-
saio historico da lingua concany», pelo editor (Rivara). Nova Goa, na imp. Na-
cional, 1837. 4.° de ccxxxvn-254 pag.

7056) Grammatica da lingua concany no dialecto do norie, composta no se-

ctdo xvn por um missionario òorluguez: e agora pela primeira vez dada a estam-

pa, etc. Ibi, na mesma imp., 1858/4.° de iv-184 pag.

7057) Ensaio historico da lingua concany. Ibi, na mesma imp., 1858. 4.° de
xliv-496 pag.—0 Ensaio, que tambem acompanha a edifà*o da Grammatica do pa-

dre Thomaz Estevam, occupa aqui as primeiras 79 pag. Segue-se até pag. 201 a

«bibliotheca concany» ou noticia dos auctores que esereveram n'esta lingua; de

pag. 203 até o firn noventa documentos extrahiaos dos livros do archivo do go-

verno da India, que nato entraram na edicSo encorporada na Grammatica.
7058) Grammatica da lingua concany, escripta em portuguez por um missio-

nario italiano e publicaJa por J. H. da Cunha Rivara. Ibi, na mesma imp., 1859.

4.° de iv-148 pag.

7059) Diccionario portuguez concany, composto por um missionario italiano

e publicado por J. H. da Cunha Rivara. Ibi, na mesma imp., 1868. 4.° de 280
pag. Comecou-se primeiramente a publicar junto com o Chronista de Tis-

suary.

Cunha Rivara diz a Innocencio porque se dedicou a estes trabalhos philolo-

gicos, assim que chegou à India, com aquella linguagem singela e desataviada,

mas grave, que caracterisava todos os seus escriptos :
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«Vinha eu com um grande erro na cabeca, que creio que é communi a to-

dos os que chegam novamente de Portugal, isto é, julgar que todo o povo da In*

dia portugueza entende a nossa lingua mais ou menos perfeitamente. Confirma-
ram-me n'este erro os proprios naluraes da India, que conheci em Portugal, e me
diziam que a sua lingua vernacula era tóo barbara, que nem grammatica tinha. E
isto mesmo repetiam na minha chegada a Goa as pessoas havidas aqui por mais
letradas. Convenceram-me porém logo os primeiros dias de experiencia que o
povo nà"o entende, nem falla o portuguez ; e por outra parte clamava o senso com-
muni con tra o absurdo de haver urna lingua sem grammatica, clamavam as pa-

ginas da Bibliotheca lusitana contra o aleive de ser a lingua de Goa inculta e bar-

bara, e em confirma^ao do leslemunlio da Bibliotheca lusitana trazia eu mesmo
de Lisboa duas copias manuscriptas do Diccionario d'està lingua com a sua trans

-

mutalo portugueza; e logo achei oulras muitas copias em Goa.

«Coni pouco traballio descobri tambem em Goa dois exemplares da Arte ca-

narina escripta pelo padre Thomàs Estevam, jesuita, e impressa em JGtO no col-

legio de Rachol dos mesmos jesuitas. Anoz està grammatica impressa alcancei ou-
tra tambem antiga, manuscripta, do dialecto do norte; e aleni d'està ainda outra

grammatica, igualmente manuscripta, composta modernamente em portuguez por
um padre italiano.

«É notavel que entre os indigenas de Goa, mesmo as pessoas mais cultas,

que fallam o portuguez, o reservain em regra para o trato publico, usando no do-
mestico a sua lingua materna ; ao mesmo passo que em Oombaim as pessoas de
igual classe fazem da lingua portugueza a sua lingua especial, e a usam sempre
entre si em todos os actos da vida publica e privada. E na i Ih a de Salcete, adia-

cente à de Bombaim, achei as mulheres do povo christàs, fallando portuguez cor-

rente, e até com certa graca e sabor quinhentista. Jà na"o fallo d'aqucllc portu-

guez methodicamente corrupto, que ainda se encontra entre os christaos da costa

de Coromandel e Pescaria, que é vulgarna ilha de Ccylà"o, e frequente nos estrei-

tos de Malaca.

•Mas tornando a Goa, é certo que a lingua d'està terra, tao cultivada no se-

culo xvi e parte do seculo xvii, fOra depois desprezada e perseguida, a ponto de
chegarem os que a fallam a ignorar quasi a sua leitura, e desconhecer de lodo a
theoria de suas fórmas gramniaticaes. No intento de mostrar as causas d'esle es-

tranilo phenomeno, escrevi o Emaio historico da lingua concany, ao qual juntei

a Bibliotheca concany, corno inventario, posto que de certo tnui deficiente, da an-

tiga litteratura porlugueza-concany. Reimprirni a Grammatica do padre Thomàs
Estevam, e publiquei pela primeira ve/, a Grammatica antiga do dialecto do nor-

te, e a materna do padre italiano. Procurei quem me ajudasse no mais arduo em-
penho de preparar para a impressSo o Diccionario, mas desenganado de mio achar
quem procurava, metti maos à obra sósinho, e publiauci o Diccionario portuguez
concany, do missionario italiano. Se fosse possi vel, oesejava tambem publicar o
Diccionario concany portuguez, que corre manuscripto, e é obra dos jesuitas; mas
isso denende de quem póde mais do que eu.

«t,om as Grammatica», Diccionario, e livros, quer seja os antigos reimpres-

sos, quer outros novamente compostos, terà este povo meio facil nSo so de adqui-

rir a sciencia pelo orgio naturai da sua propria lingua, mas pela mesma lingua

aprender as estranhas, mórmente a portugueza, que hoje só aprende imperfeita-

mente. Vae a creanza para a escola primaria portugueza, e ahi aprende a solelrar

e ler o portuguez sem entcnder urna só palavra, mesmo porque omeslnì é de or-

dinario o primeiro que ignora a correspondencia grammatical de urna e outra lin-

gua. É so na aula de latini que o cstudante cornerà a perceber a significarlo das

palavras portuguezas, e a fallar o portuguez. Nàoadmira pois que os fillios d'està

terra mirica cheguem a saber bem o portuguez, nem outra lingua estranila, e por
isso (salvo alguns talentos privilegiauos) fiquem sempre peccos em qualquer ra-

mo de letras ou sciencia, a que se appliquem ; e menos admira ainda que . . . mo-
fem de mim quando os quero encaminhar no estudo methodico da sua lingua,

TOMO XII (Stipp.) 5
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porta unica por onde podem entrar a passo seguro no tempio da sciencia, e com-
mungar coni as nacòes civilisadas. Escuso porém de advertir que estas inofas . .

.

me nao teiu demovido do meu proposito. Nao traballio para que elles m'o agra-

degam ; basta-ine a consciencia de ter feito urna cousa util, e sobeja para minha
satisfaccio a acceitacao que aquellas publicacóes téem merecido aos sabios da Eu-
ropa, comò mr. Garcin de Tassy, e outros.»

OBKAS VARIAS, OR1GIXAES OU TRADUZIDAS COM ADDITAMENTOS, PREFAgÓBS OD NOTA*

7060) Catalogo dos manutcriplot da bibliotheca publica eborente. Tomo i. (V.

o que se disse em o n.° 1584 no tomo ni do Dice.,, pag. 83 ; e o arligo relativo a
Joaquim Antonio de Soma Telles de Matos, n'este tomo, pag. 13.

7001) Apontamentos sobre os oradores parlaìnentares de 1853, etc. (V. o n.*

1588). Eni urna de suas carlas (1879) dizia hivara a Innocencio : —«No tìm da
primeira sessào, em 1853, publiquei o follieto Apontamentos, etc, o qual, coma
era naturai, agradou a uns e desagradou a outros. Foi muilo abocanliado pela

imprensa da opposicao do Porto, l'arece-roe porém que o tempo se tem encarre-

gado de justificar a maior parte dos juizos, que entào formei. Se algue.n reilectir

que se passam em silencio no follieto muitos oradores, que brilharain n'aquella

legislatura, cumpre que se saiba que so fìz mencao dos que sobresairara na sessào

de 1853, e que as eleicóes supplementares posteriores àquelle anno trouxeram a>

caniara alguns novos oradores, que ou jà eram, ou sairam distinctos».

7062) De Lisboa a Goa pelo Mediterraneo, Egypto e Mar Vermelho, em se-

tembro e outubro de 1855. Carta circular que aos seus amiqot da Europa dirige

Joaquim Heliodoro da Cunha liivara. Nova Goa, na imp. Nacional, 1856. 4.° de
76 pag.

N'este sentido lencionava escrever urna oulra deaeripeào da sua viagem para
a Europa em 1877, para que tinha lancado em urna carleira lembranca do mais
importante que vira em Italia e Franca.

7063) sincerai reflexòes sobre a parte doutrinal do triumpho da verdade, of-
ferecidas ao auctor por um seu amigo. Ibi, na mesma i.np., 1857, 4.° de 4 pag.
(Saiu anonymo). (V. no artigo Joaquim Bernardino Catào da Costa, n'este tomo,
pag. 24, a polemica a respeito das communidades).

7064) Cartas de Linz Antonio Verney e Antonio Pereira de Figueiredo aos
padres da congregacùq do Oratorio de Goa. Ibi, na mesma imp., 1858. 4.° de 22
pag. e 1 de indice.

7065) Viagem de Francisco Pgrard de Lavai, contendo a noticia ile sua nave-
gacùo ós lndiat Orientaci, ilhas Maldivat, Maluco e ao Brazil, e os differentet

casot que Ihe aconleceram na mesma viagem nos dez annoi que andou n'estes paizet
(1601 a 1611): com a detcripcào exacta dot costumet, lei», usos, policia e governo;
do Irato e commercio, que n elles ha ; dot animaci, arvores, fructat e outras singu-
laridadet, que ali se encontraram. Vertida do francez em portuguez sobre a edirdo
de 1619, correda e acreteentada com algumas notai. Ibi, na mesma imp., 1852-
1862. 4.°, 2 tomos com tv-390 e iv-410 pag. e 4 de indice.

7066) Memoriat sobre as jmsessòes portuguezas na Asia, escripta no anno de
1823 por Concaio de Magalhùes Teixeira Pinto, desembargador da relacuo de Goa,
e agora publicadas com breces notat e addttamentot de J. IL da Cunha fìivara. Ibi,

na mesma imp., 1859. 8.° de vi-19ì pag,

7067) Reflexòet sobre a materia da petimo de aggravo, que em defensào do pre-
lado de Mocanibique fez o advogado Lecy Maria Jordào. Ibi, na mesma imp., 1860.
4.° de 35 pag.

7068) Descripcào dot riot de Setia por Francisco de Mello de Cattro. Anno
de 1750. Ibi, na mesma imp., 1861. 4.° de 40 pag.

7069) Observacòet tobre a hittoria naturai de Goa, feilat no anno de 1784
por Manuel Galvao da Silva, e agora publicadot por J. H. da Cunha liivara. Ibi,

na mesma imp., 1862. 4.° de iv-42 pag.
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7070) Analyse do folheto intitulado «0 vi scoride de Torres Novas e as etei-

eoes em Goa», impresso em Lisboa no anno de 1861. (Saiu anonymo). Ibi, na me**
ma imp., 1862. 4.° de 146 pag. e 1 de errata.

7071) Memoria sobre a propagando de cultura das cinehonas medicinaes, ou
arvores de quina do Perù por William Graliam Me. Ivor, superintendente das pian-

tacòes de cinchona, do governo, no Neilgherries, impressa e publicada por ordem
do governo de Madrasta no anno de 1863, e agora vertida do inglez. Ibi, na raes-

ma imp., 1864. 4.° de 35 pag.

7072) Supplemento a memoria sobre a cultura das cinehonas, ou cxlracto do
reìalorio do anno de 1863-1864, dirigido por Mr. Me. lvor ao governo de Madras-
ta. Verlido do inglez. Ibi, na mesma imp., 1865. 4.° de 8 pag.

7073) Inscripcòes de Diu trasladadas das proprias em Janeiro de 1859. Ibi,

na mesma imp., 1865. 4.° de 61 pag.— Sào em numero de 119 estas inscripcòes,

pela maior parto em lingua portugueza.

7074) Allocucào aos elettores (a proposito da eleicào, em que se propunhatn
para deputado às córtes Bernardo Francisco da Costa e Antonio Augusto Tei-

xeira de Vasconcellos). Ibi, na mesma imp., 1865. Fol. de 1 pag.— Saiu seni o
nome do auctor.

7075) Brados a favor das conwiunidades, etc. (V. Joaquim Bernardino Ca-
tto da Costa, n-este tomo, pag. 24.

7076) Documentos sobre a occupacào da bahia de Lourengo Marques na costa

occidental de Africa, que na primeira metade do sectdo xvni jizeram ou tentaram
algumas nacues da Europa, especialmente a liollandeza, extrahidos do archivo do
governo geral da India portugueza. Ibi, na mesma imp., 1873. 4.° de 29 pag.—
Foi publicado sem o nome do colleccionador.

7077) A conjuracào de 1787 em Goa, e varias cousas d'esse tempo. Memoria
historica. Ibi, na mesma imp , 1875. 4,° de 120-162 pag. e mais 1 de indice e de
errata.

No Panorama, de 1838 a 18oi, tem Rivara 67 artigos (incluindo os eapitu-

Jos das Memorias da villa de An-ayollos, que depois retocou e ampliou para a im-
pressa^ em separado, mas que nào cliegou a effectuar); no Arehico universal, de
Lisboa, voi. de 1859 a 1861, 6; no Jornal de pharmacia e sciencias medicas da In-

dia portugueza, publicado em Goa em 1862 e 1863, por Antonio Gomes Roberto,

primeiro pharmaceutico reformado, 8 ; no Archivo de pltarmacia, que foi conti

-

nuacao do antecedente, e saiu de 1864 a 1871, 68 ; no Instituto Vasco da dama,
impresso durante os annos 1872 a 1874, 23; na ìmprensa, de Ribandar, em 1870
e 1871, 20 ; no Boìetìm ilo governo do estado da India, de 1855 a 1875, lalvez 300,
incluindo algumas traduccóes e a reproduccao de documentos que copiava do
precioso archivo do governo geral ; alem de artigos em outras foihas da India e

da metropole, corno a Bevista litteraria, do Porto ; Berisla universal lisbonense,

Aurora, etc, o que constitue um esplendido lestemunho da mais prodigiosa e

util actividade.

Alem d'isto encontram-se do conselheiro Rivara prologos, apreciacOes ou no-

tas, em obras de diversos, impressas em Nova Goa, corno, por cxemplo, na Des-
cr'rpcàode Sofalla, do sr. Xavier Soares; no Bosquejo de Goa, traduccao do sr. M.
V. deAbreu; em a Narracào da inquisicào de Goa

f
traduccao do mesmo sr.

Abreu; no Manual dos regedo/res de parocìiia, eie, pelo sr. F. J. Xavier; na Breve
noticia da creacào e exercicio da aula de principios de physica, eie, na India, do
dito sr. M. V. de Abreu ; no Besumo da vida de S. Francisco Xavier, de F. Nery
Xavier; em Les arts en Portugal, de Raczynski ; e em outras obras.

MANUSCMPTOS

7078) Traduccao do catalogo nllemào da colleccuo geologica da universidade

de Coimbra. — Segundo urna nota de Rivara, esle ms. deve existir no gabinete de

geologia dependente da faculdade de philosopbia da universidade de Coimbra.
5*
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7079) Trabalhospaleographicos na camara de Evora.— É o catalogo dos mss.

exisientes no archi vo da camara municipal de Evora, e que ali copiado formou
cinco grossos volumes em fol.

7080) Memoria da villa de Arrayoìlos. 2 voi. D'esle trabai ho, corno indiquei,

foram publicados no Panorama de 1853 trinta e tres capitulos, ou fragmentos,

que o auctor depois corrigin e ampliou.

7081) Wstoria da Indiano secvlo xvii. 1 voi.

7082) Colleccào de todas a$ inscripmes que achou na antiga cidade de Goa,
Ribandar, Pangim e oulros logares circumvizinhos.

7083) Colleccào de todas as inscripcoes, que achou na* igrejas portuguezas

de Madrasta, e oùtros logares d'aquella costa.—Està colleccào, com a de Cochim,
inserta no Chronista de Tissuary, de 1867, é comò appendice à «Jornada àspra-

£as do sul» realisada em 1863. As inscripc/Jes de Diu publicadas primeiramente

no Boletim do governo, em 1865, e depois em opusculo (v. acima on. 0 7073), e as

inscripcfies de Damilo, insertas no dito Chronista, de 1867, sào o appendice às

«Jornadas às pracas do norie», realisadas em 1859.

7084) Bocage na India.

7085) CamOes na India.

Dos primeiros mss. tenho noticia pelos additamentos publicados no livro do
sr. M. V. de Abreu, e sei que existem ao presente, com outros papeis importan-

tes de Cunha Rivara, na bibliotheca de Evora; os dois ultimos vi-os citados no
necrologio do sr. A. F. Barata e no elogio do sr. dr. A. Pilippe Simóes, masouvi
que nào se encontràra nenhum apontamento ou nota para a memoria relativa a

CamOes na India. É possivel que venha ainda a descobrir-se depois de mais de*

morada e minuciosa investigalo, pois é certissimo aflìrmar o fallecido Rivara ao

mesmo sr. Barata e ao sr. Antonio Pereira da Silva, pouco antes de adoecer, a

cxistencia d'aquelle trabalho. Entre esses mss., porém, ccdidos pela viuva, a
sr.' D. Sabina Placida Monteiro da Silva Rivara, estào os autographos, que servi*

ram na India para a composito de algumas das obras acima descriptas.

JOAQU1U IIENMQUES FRADESSO DA SILVEIKA (v. Dice, to-

mo iv, pag. 81.)

Nascéra a 14 de abril de 1825. Era fillio do cirurgiào de divisilo reformado
Antonio Henriques da Silveira, que falleceu em maio de 1874. Sentou pracacom
tlezeseis annos de idade em 1841, e seguiu o curso da armada com muita (listine-

$5o, e logo que saiu guarda marinha passou para o exercito, sendo promovido a

alferes em 1841. a tenente em 1849, a capitào em 1851 e a major em 1873. Lente
de physica e chimica na escola polytechmea de Lisboa aos dezenove annos de
idade ; director do observatorio meteorologico da mesma escola. Tinha o titulo do
conselho de sua magestade, a gran-cruz da ordem de Christo, a commenda de S.Thia-

go; o gran de cavalleiro dadeAviz; a gran-cruz da de Francisco José, da Austria;

a commenda da ordem da Rosa, do Brazil, etc. Era socio correspondente da aca-

demia real das sciencias de Lisboa, e de outras corparacòes litterarias e scientificas

do paiz e do estrangeiro ; fundador e presidente da associatilo promotora da indus-

tria fabril; socio honorario das associacOes commerciaes de Lisboa e do Porto, etc.

Desempenhou muitas e importantes commiss5es de servilo publico, e entre ellas a
de chele da antiga reparticào de pesos e medidas, a de membro do conselho geral

das alfandegas e do conselho geral do commercio e industria, e a de commissario
regio de Porlugal na exposicào de Vienna de Austria, em 1873, e no desempenho
arduo e honroso d'està ultima commissào adquiriu a grave doenca, da qual veiu

a succumbir, após longa agonia, em Lisboa as dez horas da manha de 26 de abril

de 1875.—A imprensa de todas as cores politicas commemorou em extensos ar-

tigos a morte prematura d'este prestante cidadào e illustre professor e escriptor,

cxaltando os seus servicos à industria nacional. Ao seu funeral concorreram

cerca de tres mil pessoas, formando um prestito de grande significacSo, pois

n5o só estiveram n'elle representadas todas as corporacCes officiaes e particula-
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res a que o finado pertencéra, mas deputacCes de quasi todas as fabricas de Lis-

boa e circumvizinhangas, algurnas do Porto e da CovilhS, e de numerosas asso-

ciacóes operarias, a maior homenagem, seni duvida, que podia presta-rse à me-
moria de um benemerito. V.. aleni d'outros jornaes da mesma epocha, o Paiz, n.or

684 e 685, de 27 e 28 de abril (no ultimo numero, depois da commemoiacào ne-

crologica, transcreve alguns dos mais notaveis artigos dedicados a memoria de

Fradesso da Silveira); o Diano illustrado, n.° 1K>3, de 28 de abril, com retrato

(traz a reproduccao da biographia escripta por Christovain de Sa, em 1873, da qual

apparecéra tambem urna traduco em francez); o Diario popular, de 27 e 28 de

abril ; e o Diario de nolicias, n." 3:302, 3:303, 3:304 e 3:305, de 26, 27, 28 e 2»
de abril.

A parte biographica publicada n'este ultimo jornal, foi reproduzida por seu

auctor no livro Esbocos e recordacues, de pag. 201 a 214.

Ao n.° 1595 ha que addicionar a seguinte edic5o. Lisboa, na typ. da Socie-

dade typographica franco-portugueza, 1860. 8.° de 131 pag.— D'este compendio
fez o sr. Marcos Dalhunty, professor do collegio militar, urna versao em inglez com
este titillo: A compendium of the netv system of weights and measures... adapted

for the use of schooìs in England. Lisbon, nalional printing office, 1861. 8.° de 103

pag. e mais 70 pag. de tabellas para a reduccao dos rnetros cubicòs a toneladas

portuguezas, francezas e inglezas, para a reduccao das toneladas de peso portu-

guezas antigas e moderna?, e das toneladas inglezas, para avaliar as àreas dos

circulos dadas as circumferencias, etc.

Tem mais:

7086) Um infeliz africano ou os dois suicidios; romance composto por umjo-
ven portuguez. Lisboa, imp. de Galhardo Irmàos, 1841. 8.° de x-79 pag.

7087) As fabricas em Portugal. lnquerito de 1862-1863. lndagacòes relativa»

aos tecidos de là. Lisboa, na imp. Nacional, 1864. 8.° gr. de 184 pag.— Aicm da

introducalo e consideracela geraes, contém as informacóes e estado actual das

fabricas de lanificios nas provincias do Alemtejo, Algarve, Beira Alta e Beira Bai-

xa. Devia constar de duas partes, mas o auctor nao concluiu a segunda.

7088) Conseìho geral das alfandegas. lnquerito de 1862-1863. lndagacòes re-

lativas aos tecidos de seda. Ibi, na mesma imp., 1864. 4.°

7089) lìelatorio do servico do obseroatorio do infante D. Luiz no anno me-
teorologico de 1863-1864. Ibi, na typ. Franco-portugueza, 1864. 8.° max. de 16
pag.

7090) Visitas à exposicao de 1865. Segunda edicào. Lisboa, na typ. da socie-

dade typ. Franco-portugueza, 1866. 18.° gr. de 218 pag. Tomo i.— Nào vi a pri-

meira edicao. Nunca saiu o tomo n.

7091) Informacóes da impecetto geral dos pesos e medidas do reino. A fabrìca

de linhos de Toìres Novas. Ibi, na mesma typ., 1863. 16.° de 71 pag.

7092) Memoria sobre a industria de linho e aigodào no districto administra-

tivo de Beja em 1863. Ibi, na imp. Nacional, 1863. 8.° peq. de 62 pag. (Entre as

pag. 47 e 55 ha mappas desdobraveis).

7093) As fabricas da Covilhu. Ibi, na typ. Franco-portugueza, 1863. 16.» de

95 pag.

7094) Catalogo da exposicao indttstrial de 1863. (Promovida pela asso-

cialo promotora da industria fabril). Ibi, na mesma typ. 1863. 8.° peq. de

130 pag.

7W5) Sessào rea! da dislribuicào dos premios em 19 de junho de 1864. Ibi,

na imp. Nacional, 1864. 8.° peq. de 47 pag. — Refere-se à exposicao industriai

realisada de 1863.

7096) A Uberdade do commercio e a proteccào das industrias. Ibi, na mesma
typ., 1862. 8.° de 189 pag.—Este livro é dividido em tres partes, pois contém

nao so os artigos que Fradesso da Silveira publicàra antes no Jornal do commer-

cio, de pag. 1 a 75 ; mas a resposta que o sr. Duarte Gustavo Nogueira Soares (ao

presente, conselheiro director geral no ministerio dos negocios estrangeiros) Ines
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deu na Revoluguo de setembro, de pag. 77 a 154 ; e as consideraci a propo-

sito da liberdade commercial de S. B. A. (Sebastiao Bettamio de Almeida), de
pag. 165 a 189.

7097) As fabricas depapel. (?)

7098) 0 governo, as reformas e a organisagào da fazenda. Por um antigo de-

putado. Ibi, na typ. Portugueza, 1869. 16.° gr. de 64 pag.

7099) A Sertcicultura em Portugal. Ibi, na typ. Franco-portugueza, 1869.
16.° de 269 pag.— Faz parte de urna serie de trabaìhos (aasim corno os n.°' 7093,

7097, 7098 e 7 101), publicados sob o titulo de Biblioteca das fabricas. Este é

o rclatorio lido em 21 de dezembro de 1868 perante a comtnissao de sencicul-

tura, presidida pelo duque de Loulé (hoje tamtam fallecido).

7100) Os arrotamento*. Discursos proferidos na camara dos senhores deputa-

dos nas sessùes de 25 e 26 de abril de 1870. Ibi, na imp. Nacional, 1870. 8.° gr.

de 63 pag. — O governo mandou distribuir gratuitamente este opusculo pelosad-
ministradores do concelho e camaras municipaes do reino.

7101) Kstudos. Ibi, na mesma imp., 1872. 16.°—Comprehende urna serie de

escripto?, que tinham sido antes publicados separadamente, d'este modo :

I. 0 ensino primario na Belgica. 32 pag.

II. O ensino agricola na Belgica. 32 pag.

II. As officinas escolas das Flandres. 32 pag.

IV. As associoròes de soccorro*. 32 pag.

V. Sociedades cooperativas na Allemanda, na ìnglalerrae na Belgica. 32 pag.

VI. Kslatistica da industria e do commercio de Portugal. 40 pag.

VII. O estado e as exposi^òes. 34 pag.

Vili. A questuo de fazenda em Portugal. 32 pag.

7102) 0 tivro do operario, por Dauby. Trad. da 3.* edicao. Bruxellas, na typ.

de E. Guyot, 1872. 8.° de 163 pag.—É dedicado pelo dito sr. Guyot à associalo
promotora da industria fabril. Da versilo d'està obra foi encarregado um antigo

typographo, ajudante do fìel dos armazens dos typos na imprensa Nacional, Gae-
tano José Dias, desde muitos annos luctando com urna grave e lastimavel enfer-

midade. 0 editor e impressor belga, amigo particular e admirador do benemerito

professor, foi mais aleni da dedicatoria a associalo mencionada, pois deu toda a
edicSo portugueza a Fradesso da Silveira, para que elle a mandasse distribuir

pelas officinas e fabricas de Portugal, o que elle immediatamente fez.

7103) Noticia da exposigùo universalde Vienna de Austria em 1873. Bruxel-

las, na typ. e lith. de E. Guyot, 1873. 8.° peq. ou 12.° de 64-lxiii-307-1O2 pag.

e mais 4 innumeradas, 4 mappas desdobraveis e 44 gravuras separadas do texto.

— Este livro, de pag. 1 a 64, de 21 1 a 307, é em portuguez ; nas restantes pag. é

em francez.

7104) Congresso meteorologico de Vienna de Austria em 1873. Relatorio do
. . . representante de Portugal no congresso. Lisboa, na imp. Nacional, 1874. 8.°

peq. de 246 pag.

7105) Resposta ao questionario do congresso meteorologico.

7106) Relatorio do servico do commissionado portuguez em Vienna de Austria

na exposicào unitersal de 1873 dirigido a sua magestade el-rei o senhor D. buiz 1,

etc. Lisboa, na imp. Nacional, 1874. 8.° peq. de 147-210 pag. comj mappa des-

dobravel e 21 gravuras separadas do texto, mas coilocadas pela maior parte nos
logares das respectivas referencias no texto, o que nao succede a edicào anterior

belga, cujas estampas em maior numero foram postas no firn do livro.

Por occasiao da exposicào de Vienna de Austria, em que o conselheiro Fra-

desso da Silveira honrou a nacfto de diversos modos e soube levantar o nome por-

tuguez, fìzeram-se n 'aquella capital e em Bruxellas numerosas publicacòes, nas

quaes se encontram phrases mui lisonjeiras para o illustre commissario regio e

para muitos estabeiecimentos e institutos de Portugal. Entre esses trabaìhos, de

que nào posso agora fazer completa mencSo, tenho presentes os seguintes :

i. Lobservatoire de l'infant don Luiz, à Lisbonne,par J. Graindorge,docteur
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spécial en sciences physico-maihèmatiques, etc. Bruxelles, imp. e lith. de E. Guyot,
1873. 8.° de 12 pag—É um extracto do relatorio que Fradesso da Silveira apre-

sentara ao congresso meteorologico.

2. Rapport sur les produits du vili groupe. Bois onvrés. Par J. Fossati Fils,

membre du Jury du vm grotipe. Bruxelles, imp. et lilh. de E. Guyot, 1873. 8.°

gr. de 34 pag. — As pag. 24 e 25 sào dedicadas à secc£o portugueza, elogiando-se

os moveis expostos, principalmente os que pertenciam a associalo commercial
do Porto e a sua magestade el-rei o sr. D. Fernando.

3. Rapport sur les produits du xii groupe. Arts graphiques et dessins indus-

iriels. Par E. Guyot, membre du jury du xii groupe. Bruxelles, imp. et lilh. de E.
Guyot, 1873. 12.° max. de 22 pag. — De pag. 12 a 14, o sr. Guyot trata de Por-
tugal, fazendo mencSo muito especial dos trabalhos da imprensa nacional de Lis-

boa e da dedicacelo de Fradesso da Silveira a industria portugueza.

D'estc opusculo fez o sr. F. Pereira e Sousa, a pedido do conselhciro Fra-
desso da Silveira, urna traduceste) que foi impressa na imp. Nacional, e saiu com
o seguitile litulo : Exposicào universal de Vienna em 1873. Relatorio àcerca dos

Ciuctos do xn grupo. Artes graphicas e desenhos industriaes,por E. Guyot, meni-
dojury do xn grupo. 1874. 8.° gr. de 20 pag.

Fradesso da Silveira collaborou, mais ou menos eflectivamente, no Jornal do
commercio, Gazeta do povo, Paiz, Diario de noticias e outros periodicos ; e fun-

dou a Gazeta das fabncas, revista patrocinada pela associalo promotora da in-

dustria fabril, que appareceu em dois annos incompletos (1865-1866); e o Dia-
rio mercanta, follia politica e commercial de grande formalo, para man ter a qual

elle organisàra urna empreza composta de imluslriaes c capilalistas, e eslabele-

c£ra typographia propria na rua de S. Sebastiao da Pedreira, mas que todavia

durou pouco tempo.

JOAQUIM IIYPOLITO DE MATOS (v. Dice, tomo iv, pag. 85).

A obra n.° 1596 foi impressa na oflìc. de Joao Johnson, 1764. 4.° de 84 pag.

—No rosto diz elle que era professor de mathematicas.

De lodo o opusculo, porém, nao se tiram outras noticias com relacSo ao seu

auctor. Apenas na Adverlencia ao pitblico (pag. 82) se lé a promessa, que elle en-

tSo fazia, de publicar ainda outras obras e tratados sobre o assumpto, «se estes

piquenos tratadinhos, diz o texto, cotiseguirem a boa acceitacào que meì'fce o zflo

da utilidade publica, em que me animei a compol-os (sic) »

JOAQUIM IGNACIO ALVARE8 DE AZEVEDO, antigo deputado
provincial, etc.— É irmào do mallogrado poeta Manuel Antonio Alvares de Aze-
vedo.— E.

7107) Poesias. Rio de Janeiro, na typ. Universal de Laemmert, 1872. 8.°gr.

de xxvm-148 pag.—Contérn trinta e oito trechos de poesia lyrica, anlecedidos de
varios artigos laudatorios de E. Zaluar, J. Gastilho e outros.

•

* JOAQUIM IONACIO DE FREITA8 (v. Dice., tomo iv, pag. 85).

Segundo communicaram depois a Innocencio, nào restava duvida de que Joa-

quim Ignacio era naturai de GuimarSes.

Foi nomeado revisor da imprensa da universidade em 4 de novembro de
1814, e em 1824 encarregado da direccao da mesma imprensa. A este proposito,

nos interessantes folhetins Apontamentos para a bistorta da typographia emCoim-
bra, etc, do sr. Joaquitn Martins de Carvalho, impressos no Conimbricense, leio

do do n.° 2:162 de 14 de marco de 1868, o seguinte:—«Foi uni distincto philo-

logo, sendo muito zeloso pela publicac£o da legislacSo antiga e moderna, e escru-

puloso na revisao das obras, de que proveiu grande utilidade aos estudiosos, em
mào de immensos erros que comgiu e emendou. Entre elle, porém, e o adminis-

trador Joaquim Maria Coelho, houve sempre grande desintelfigencia. . . 0 admi-
nistrador da imprensa Joaquim Maria Coelho falleceu era 2 de junho de 1821,
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ficando muito alcancado para com o cofre da imprensa. Joaquim Ignacio de
Freitas falleceu em 1 de fevereiro de 1831».

Alem da Prefaccào, que antcpoz à frente da Ordenacào do reino, impressa
em Coimbra, na imp. da Universidade, 1824, 3 tomos em 4.°, fez tarnbern e in-

seriti no fini do primeiro tomo uni lìelatorio da nota errata feita n'esta nova edicuo

das Ordenacòes e leis do reino, occupando a do tomo i oito pag., a do tomo n 9eis

ditas e a do tomo m oito ditns. V. o mais que se diz nos Additamentos, tomo iv

d'este Dice, de pag. 443 a 444, e no firn do arligo Jorge de Cabedo, pag. 162.

A primeira edica"o dos Sonetos a D. Guiomar (n.° 1:602), foi eitectivamente

em Coimbra na real imp. da Universidade, 1826. 4." de 7 pag.

Acrescente-se o seguinlc:

7108) Breve resposta ao anonymo inserido no «Correio do Porlo», n.° 130.

Coimbra, na imp. da Universidade, 1826. 8.° gr. de 3 pag., tendo no firn as ini-

ciaes J. I. de F.— Refere-se a" polemica travada com o dr. Francisco de Arantes,

a proposito do Compendio de chronologia mathematica, mencionada no Dice,
tomo ir, pag. 347.

De Joaquim Ignacio é tarnbern um in-folio de 4 pag., que, deerca da mesma
queslào, se imprimiu em 1826 na imp. da Universidade, ma9 sem litulo, nero

nome de auclor.

A edicao critica dos Lusiadas, feita na imp. da Universidade, è de 1800, e

n£o de 1801, corno saiu na iinba 48 da pag. 87.

Foi cm Guimaràes, ao que parece averiguado, que Joaquim Ignacio, an-

dando em goso de ferias, encontrou o ms. de André FalcSo de tlezende. (V. esle

nome no Dice, tomo ir, pag. 61, e tomo vili, pag. 62.)

# JOAQUIM IGNACIO RAMALIIO (v. Dice, tomo iv, pag. 88).

Foi agraciado com o titulo do conselho de sua magestade imperiai, etc. Ao
que ficou rnencionado, acresce :

7109) Pratica civil e commercial. S. Paulo, na typ. de J. R. de Azevedo Mar-
ques, 1860. 8.° gr. de vnr-280 pag.

7110) Praxe brazileira. Ibi, na typ. de Ypiranga, 1869. 8.° max. de 708 pag.
—Està obra é dividida em cinco partes, que se inscrevem : i.% da organisacà»
judiciaria ; 2.*, do processo ordinario ; 3.*, do processo summarìo, summarissimo e
executivo; 4.*, dos recursos, da execucào da sentenza. Deve ser obra de grande uli-

lidade para os que se dedicam ao estudo e às praticas forenses.

JOAQUIM IGNACIO TALLAIA COLLABO CASTELLO BRAN-
CO, fillio de Jo3o D. Tallaia. Ignoro outras circumstancias pessoaes.— Consta que
publicou, em collaborarlo com seu pae, urna

7111) Poesia ... a D. Joào VI. Lisboa.

JOAQUIM JAQUARIO RODRIGUES IGREJA, presbytero secular do
habilo de S. Pedro. N5o sei outras circumslancias pessoaes.—G.

"

7112) Avisos saudaveis à mocidade portugueza contra os enganos do mundo.
Obra muito util a toda a classe de pessoas. Folheto i. Lisboa, na imp. Regia, 183?.
8.° de 14 pag. — E conio esle mais oito, isto é, de num. i a ix, sendo o ultimo

impresso em 1833. Ignoro se imprimiu mais algum. Os primeiros sete lem sim-

plesmente as iniciaes do nome e professo do auclor. Cada um dos folhelos consta

de urna folha de impressilo e contém urna licào em quadras octosyllabas, acom-
panhada de reflexòes moraes, sobre o livro do Genesis e outros passos da Oiblia.

Està obra tem alguma similbanca com a de Roque Ferreira Lobo, Licòes de um
pae a urna filha, citada no tomo vii, pag. 187.

JOAQUIM JAJVUARIO DE SOUSA TORRES E ALMEIDA (v. Dice,

tomo iv, pag. 90).
•

Recebeu o grau de bacharel em 1854. Era tarnbern coramendador da ordeno
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de Leopoldo da Belgica. Foi deputado em tres legislaturas, representando o cir»

culo de Villa Nova de Famalicao. Por diploma de 1864, teve a nomeacao de aju-

dante do procurador geral da fazenda. Filho do conselheiro Francisco Xavier de
Sousa Torres e Almeida, advogado, e de D. Anna Candida Amarante. Casou com
D. Maria Isabel de Lima Briteiros.— Morreu em 20 de marco de 1869. V. a ne-
crologia, assignada por A. P. (Alves Passos), no Bracarense] n.° 1:674, de 23 dos
ditos mez e anno ; e a correspondencia do Porto de 11. F. (Rodrigues de Freitas),

para o Jornal do commercio, de Lisboa, datada de 21, e publicada em o n.° 4:617
de 23 dos mesmos mez e anno.

0 sr. Rodrigues de Freitas, na correspondencia citada, escreveu: «Na vida par-

lamentar, Torres e Almeida mostrou sempre que tinha dotes de orador, e que sa-

bia profundar as questoes sociaes, tratando-as com proficiencia e amenidade. A
sua phrase era delicada; combatia, mas nào insultava. Apesar de muito novo, a
sua voz era das que a camara ouvia com o maior respeito. Logo em julho de 1860
apresentou urna proposta de lei para ser ampliado o praso da remissao de pensfles

sub-emphyteuticas, marcado na lei de 22 de junho de 1846 ; propoz varias re-

formas da lei do recrutamento ; foi um dos mais calorosos e distinctos defensores

da extinccflo dos morgados ; e ainda em 1866 disculiu com muita illustralo o
projecto de lei de liberdade de imprensa. Era debil a sua organisacao. As lidas

politicas n.uilo contribuiram para a morte d'este excellente manccbo; ellenismo
reconhccia que precisava retirar-se da vida tempestuosa dos partidos; mas quem
estabeleceu relafóes politicas, difficilmente as quebra de umparaooutro instante;

a doenca nào espera resoluto alguma, vae progredindo nas organisacóes governa-

das por boas almas, corno se fosse dirigida por pessimos espiritos ; nào olha as qua-
lidaaes do corano, nem ouve as orafóes e os clamores angustiosos da familia...»

•Torres e Almeida era conhecido corno orador distincto, funccìonario illus-

trado e honcsto; porém valia muito mais, muito mais, conio esposo, filho e ir-

mà"o. A sua vida intima era pura ; ha poucos lares tao venerandos corno era o
d'aquelle rapaz. As contendas politicas nSo lhe tiraram a candura e a ingenuida

de ; no seio da familia era urna creanca alegre e extremamente bondosa.»

* JOAQUIM JEROWMO SERPA (v. Dice, tomo iv, pag. 90).

Nasceu na cidade do Recife, na provincia de Pernambuco, em 13 de setem-

bro de 1773. CirurgiSo pela antica escola do hospital de S. José de Lisboa; pro-

fessor da cadeira de botanica e director do jardim de Ólinda, etc.— Morreu a 17

de julho de 1846. Saiu o seu necrologio nos Annaes da medicina pernambucana,
e foi reproduzido no Archivo medico brazileiro, do dr. Lapa, tomo iv (1848), pag.

92 a 95.

0 Tratado de educalo (n.° 1617) foi impresso em 1828, e nao ern 1848.
Tem mais os seguintes escriptos :

7113) Compendio de botanica, para uso dos seus alumnos. Pernambuco, 1835*.

—É versSo resumida e accommodada da obra de Richard.

7114) Sobre a topographia da cidade do Recife. — Artigo inserto na Revista

medica fluminense.

JOAQUIM JOÀO BITORRES DA GUERRA, naturai de Lagda. Filho
de Antonio Silvestre Judice da Guerra. CirurgiSo-medico pela escola medico-ci-
rurgica de Lisboa. Concluiu o seu curso em 29 de julho de 1882, defendendo a
these segui nte :

7115) Nocòes geraes sobre a eliologia, symptomólogia e tratamento do rachi'

timo. Lisboa, na typ. Universal de Thomàs Quintino Antunes, 1882. 8.° de 10
innuraeradas-79 pag. e mais 3 innumeradàs.

JOAQU1M J08É ALVES, naturai de Villa Nova da Barquinha, nas-

ceu a 23 de marco de 1831. Filho de Domingos Antonio Alves, que, sendoobri-
gado a emigrar, perdéra os seus limitados bens por occasiao da guerra civil de
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1830 a 1834. Tendo vindo para Lisboa, quasi desprotegido, a firn de continuar os

seus estudos, inlerrompidos na terra natal, com o valioso auxilio que Ihe prestou

o conselheiro Bernardo de Gorjào Henriques, entao ministro do reino, pdde ma-
tricuiar-se na escola medico-cirurgica de Lisboa, onde seguiu e terininou o curso

de pharmacia, estando porém jà a praticar no hospital de marinha desde 1845. Foi

depois nomeado pbarmaceutico de 1." classe do dito hospital, com a graduacao de

pnmeiro tenente da armada. Desde 1854 lem ensinado, livremente, sciencias na-

turaes, materia medica, toxicologia e pharmacia, aos alumnos que se dedicam a
està protissào. Em 1857, por con vite do conselho da escola meaico-cirurgica in-

dicaùa, foi reger a cadeira de toxicologia e pharmacia, durante o impedimento do
respectivo professor. Em outubro de 1868, após algum tempo de estudos de as-

sumptos medicos na Belgica, fez na universidade de Bruxellas os exames respe-

ctivos, obtendo com distinccào o grau de doulor em sciencias, e ahi defendeu urna

these importante com o titulo de

7116) Sur les acides organiques. Thèse presenti à la facultè des scienees de

l'università de Bruxelles, etc. Bruxelles, imp. de A. Merteus et fils, 1868. 4.° de
44 pag.—Foi este trabalho escripto segundo as modernas theorias, e por isso beni

acceito na universidade, a que se destinava. Appareceu depois urna ver&So em
hespanhol, com o titulo: De los ucidos organicos. Foi. peq. de 24 pag.

0 sr. dr. Alves, desde 1869 ale 1882, foi successivamente reeleito para as
vereaetfes do concelho de Lisboa ; e tres vezes, desde 1874, tem representado nas
camaras legislalivas um dos circulos de Lisboa, com votafóes muito lisonjeiras.

Tem sido incumbido de varias commissoes de servico publico, e é repetidamente
chamado aos tribunaes para exames medico- legaes, e d'estes trabalhos existem in-

teressantes relatorios, alguns publicados, nSo só no Jornal da sociedade pharma-
ceutica lusitana, de que é.principal redactor : mas tambem na folha oflìcial, corno

o da analyse da agua do arsenal de marinha, de que se encontra ampia mencio
no Diario do governo de 26 de setembro de 1866. É socio da sociedade pharma-
ceutica lusitana, que por vezes o tem eleito presidente e secretano, e è director

do seu laboratorio chimico; socio da sociedade das sciencias medicas de Lisboa,

da phannaceulica de Paris, do collegio dos pharmaceulicos de Madrid, etc. Tem
os habitos da Conceicào e de Aviz. Esteve em commissà'o junto do conselho de
saude publica do reino, e ja por dois annos membro da junta do deposito publi-

co, e os emolumentos, que Ihe competiram no exercicio d'essas funccóes, talvez

na importancia de 400 libras, mandou os distribuir por familias pobres.

Estava revendo e preparando para o prelo o relatorio da commiss£o de pe-

ritos encarregada da analyse chimica das visceras do sr. infante D. Joào, fallecido

em 1861.

JOAQUIM JOSÉ ANTUNES DA SILVA MONTEIRO (v. Dice, to-

mo iv, pag. 92.)

Foi por alguns annos em Braga advogado de provisdo, professor parti cular

de rhetonca e poetica, e officiai da reparticSo de fazenda do districto. Morreu na
mesma cidade a 3 de setembro de 4871.

Alem do que ficou mencionado tem :

7117) Aos academicos bracarenses: Ode (saphica). Impressa eni Braga, 1867,

seguida de outra annotada, traduzida de Horacio.

JOAQUIM JOSÉ APOLLI1VARIO, cujas circumstancias pessoaes ignoro.

— E.

7118) Resumo orthographieoj ou regras geraes de orthograpkia da lingua

portugueza para uso dos meninos. Lisboa, na typ. de R. J. de Camino, 1826. 8.°

de 48 pag. — Ibi, na typ. de Bulhóes, 1831. 8.° de 32 pag.

JOAQUIM JOSÉ GAETANO PEREIRA E SOUSA (v. Dice,, tomo rv,

pag. 93.)
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Segundo informacoes dadas por seu filho, este celebre jurisconsulto nasceu

em Lisboa a 3 de fevereiro de 1756, e foi baptisado na freguezia de Nossa Se-

nhora do Soccorro, da mesma cidade, que entSo fóra estabelecida na ermida da
cerca dos padres da companhia de Jesos do collegio de Santo AnUo, por ter fi-

cado a mencionada igreja parochial arruinada por occasiSo do terremoto de 1 de
novembro de 4755, sendo padrinho José Pedro Nolasco. Filho de José Gaetano
Pereira e de D. Luiza Bernarda Joaquina de Sonsa, de cujo matrimonio houve
oito filhos, o segundo genito Joaqnim Pereira e Sousa, e os outros mulheres, ex-

cepto o terceiro, que se chamava Francisco, e falleceu na idade de Ires annos.

Pereira & Sousa, aos nove annos de idade, comecou os estudos das aulas me-
nores, d'onde passou a cursar os secundarios. Depois de ter aprendido gramma-
tica da lingua latina com o professor Manuel Estevens Telles, e rhetorica com o
professor Pedro José da Fonseca, foi matiicular-se na universidade de Coimbra,

em outubro de 1769, tendo entao treze annos e oito mezes de idade; em 4770
aprendeu a logica com o professor fr. José Mayne, na aula do convento de Je-

sus, e em 4771 aprendeu a lingua grega com o professor padre Custodio José de

Oliveira. Quaiido chegou aos dezeseis annos, Pereira e Sousa compoz a egloga pas-

tori! com o titulo Fìlinto e Anarda, impressa em 4772 (n.° 4636). Em outubro

d'esse anno comecou de novo o curso juri di co, segundo os novos estatutos da
universidade, e tomou o grau de bacbarel no dia 24 de maio de 1776, presidindo

ao acto o dr. Alexandre de Abreu Correia.— Fez a sua formatura em 47 de ju-

nho de 1777, tendo sidq em todos os exames approvado nemine discrepante. Em
14 de julho de 1778 leu no desembargo do paco, obtendo entao a melhor classi-

ficacSo, isto é, muito bom por todos. Em 1870 entrou na carreira da advocacia.

Casou em 29 de novembro do mesmo anno na ermida de Monserrate, com sua

prima D. Josepha Joaquina de Lima, filfaa de Antonio Caetano de Sousa e de D.

Maria dos Anjos.

Advogava jà por espaco de dois annos, quando o cardeal regedor mandou la-

vrar a favor de Pereira e Sousa portaria para advogar na casa da supplicacelo. Em
1783, entrando no concurso aberlo por ordem do chancelier Bartholomeu José

Nunes Cardoso Marques Geraldes, que servia de regedor, recebeu d'elle nova por-

taria para advogar emquanlo durasse o mesmo concurso.

D'ali nasceu naturalmente a idèa de que Pereira e Sousa na"o era bacharel

formado em leis, mas advogado de provisSo, tilulo que passavam entSo, e ainda

passam, a favor de pessoas que nflo tem diploma scientifico, mas que, por intelli-

gencia, probidade e pratica do fóro, se tornam dignas d'essa mercé.

Entre os seus papeis, encontrou-se o seguinte documento escripto e assignado

pelo proprio Pereira e Sousa :

«0 bacharel Joaqutm José Caetano Pereira e Sousa, cava Ilei ro prò -

«fesso na ordem de Cnristo, formado pela universidade de Coimbra na
«faeuidade de leis, advogado na casa da supplicatilo, etc. Attesto, e affir-

«mo com o juramento do meu grau, e pelo habilo de Christo, em que
«sou professo, que meu filho unico Francisco Joaquim Pereira e Sousa,

«pratica no meu escriptorio e é o unico que me substitue nos meus im-

«pedimentos e molestias, despachando as causas do dito meu escriptorio

«com intelligencia, aptidto e prestimo, e com boa e geral accettalo. E
«por ser verdade passei o presente. Lisboa, 26 de fevereiro de 1844. =
«Joaquim José Caetano Pereira e Sousa.»

0 signal d'este attestado està reconhecido pelo tabelliao da cidade de Lisboa,

Martiniano José Vicente. Ora, parece-me sufficiente tal documento para provar

que o filho de Pereira e Sousa, de quem se fez mencao no Dice., tomo ii, pag.

399, é que foi com effetto advogado de provtsào, exercendo as funccOes na capi-

tal ; e depois confundiram o nome do pae com o do filho, correndo na tradicSo

<{ue aquelle nfio era formado.
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A respeito da obra Classe* dos crime* (n.° 4633), é mui interessante a expli-

cagào que se me depara em um ras. altribuido ao illustre jurisconsulto:— «Està

obra tendo sido apresentada em ms. ao desembargador do pago José Joaquim
Vieira Godinho, e jà depois das licencas do santo officio e da censura do censor

regio José Antonio de Miranda, que a approvou, aquelle desembargador a levou

para sua casa por mero despotismo, e deinorando a là muito tempo, convocou
depois por urna carta ao auctor, a firn de conferenciar com elle sobre a mesma
obra, e nas conferencias, que se rcalisaram, queria obrigar-me a que euna minha
obra seguisse o methodo ue distribuito das classes dos crimes que elle pozesse

no seu conceito, ou que enlào o convencesse da me! noria do meu methodo (cousa

incrivell), mas conseguindo por Um de muitas diligencias, que demittisse de si o
ms., e que elle, cnfadado, m'o remettesse a minha casa; recorri a sua alleza, pelo

patrocinio do secretario de estado dos negocios da fazenda e presidente do real

erario, D. Rodrigo de Sousa Coutinho, que em nome do mesmo augusto senhor

expediu aviso ao desembargador Domingos Monteiro de Albuquerque e Amarai,
para informar sobre o merecimento da obra, e informando este ministro com elo-

gio e-alé com a lembranca de que sua alteza devia despachar-me para um logar

de letras, idèa que o mesmo secretario de estado me propoz, e que eu nào accei-

tei porque me nào convinha.

«Baixou depois outro aviso, concedendo licenza para se imprimir a obra, e

assim que foi impressa, o mesmo secretario de estado me propoz que eu devia ir

offerecer um exemplar ao principe, e agradecer-lhe a faculdade da licenca, o que
fiz, ajusiando elle commigo de ir eu para aquelle firn a Queluz, em occasiào que
elle fosse a conferenza e despacho, e leve a bondade de me avisar por urna car-

ta, que conservo. Sua alteza real me admitliu a urna audiencia particular, meaco-
Iheu benignamente, e me fez muitas perguntas soltas, ao que respondi succinta-

mente, e entre ellas, se eu nunca havia pretendido empregar-me na magistratura?

Fez-me a honra de acceitar os exemplares, que Ihe offereci, e depois me retirei

sem Ihe pedir mercé alguma, porque na verclade, nào sabia o que havia de pe-

dir-lhe.

«Isto passou-se, corno se vé, no anno de 1803 ; mas em i3 de maio do anno
seguinte (1804), dia anniversario do principe regente, fui agraciado com o habito

de Christo, sendo depois armado cavalleiro na real igreja da collegiada de Nossa
Senhora da Conceiyào dos freires da ordetn militar de Christo, por meu cunhado
Joào da Silva Moreira Paizlnho, servindo de adjuntos meu lio José Thomaz de
Aquino e Sousa, e o dr. José Pereira da Cruz, aos 2 de agosto de 1804, profes-

sando no mesmo dia na igreja do Convento de Nossa Senhora da Luz, suburbios

de Lisboa.»

Por ter seu Ho Francisco Caetano Pereira renunciado n'elle o officio de es-

crivào do crime do bairro de Alfama, com a obrigacào de darà pensào mensal de
9$600 réis a sua tia D. Joaquina Amalia, e obtendo depois a mercé d'esse officio,

Pereira e Sousa encartou-se, pondo ahi em exercicio um serventuario. Em 1819,

el-rei D. Joflo VI deu-lhe os cinco officios de escrivào do geral e notas da camara
e juros da villa de Arruda, nos quaes elle lambem se encartou e em seguida os

arrendou. Està mercé, segundo as nolas a que jà me referi, e tenho presente, era

em compensalo do officio de guarda de numero dos armazens da porta da al-

fandega, que Ihe pertencia por ter sido do seu avó materno Manuel Ribeiro, mas
o havia alcancado Domingos Teixcira Lima, com subrepcao, pois occultàra que
do proprietario do officio iìcàra um neto, que fóra contemplado por aviso regio de
novemkro de 1795.

Para que podesse desenvolver melhor as suas obras, ein que louvavelmente

se empregaca (textual), por aviso de 4 de agosto de 1812 ss delerminou ao vis-

conde de Balsemào, guarda mór da Torre do Tombo, que mandasse patentear a

Pereira e Sou&i, sem reserva, ludo quanto elle julgasse conveniente para a pro-

secucào dos seus trabalhos.

0 illustre jurisconsulto possuia dois predios em Lisboa, um na rua Di reità
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dos Anjos, e oulro na rua do Paco do Bemformoso ; e n'um, por occasiflo de suas
irmSs se separarem d'elle, as substituiu por uni museu, que compràra no espo-
Uo do abbade Garnier, por 144^000 réis, copioso em concnas e mineraes. Nada
posso dizer do que seria feito d'este museu, após a morte de seu fundador.

A data da sua morte, em 1818, nào é exacta. Segundo o ms. d'onde tenho
extractado os esclarecimentos que fìcam postos, e supponho que estavam inteira-

mente ineditos, Pereira e Sousa falleceu em Lisboa das seis para as sete horasda
manna" de 17 de outubro de 1819, com sessenta c quatro annos de idade, appro-
ximadamente, vidima de um typho, que teve fatai resolucSo em vinte dias. Foi
sepultado na igreja de Santa Justa, corno consta do assento de obito a fol. 272
verso do livro que 3ervia em 1821, do qual se extrahiu entSo urna certidffo. A
parochial de Santa Justa estava n'aquella epocba situada no largo que tem esse

nome na rua dos Fanqueiros, onde foi construido o tbeatro de D. Fernando, e de-
pois urna bospedaria e deposito de tabacos, que ainda existem. Debalde se pro-
cu rariam boje os vesligios das cinzas do afamado jurisconsulto. Morava elle en-
tào n'uma casa em frente da praca da Figueira, n'uma propriedade que pertencia

aos padresVicentes. Era prior de Santa Justa, o padre Manuel Joaquim de Al-
meida.

No artigo respeclivo facam-se as seguìntes alteratesi

Das Prùheiras linhas sobre o processo criminal (n.° 1632) a terceira edicào

é, com efTeito, de Lisboa, na typ. Lacerdina, 1806. 4.° de 2 innumeradas-307
pag. Segue-se o Repertorio dos logares das leis extravagantes, alvaràs, etc, de
1143 a 1805, contendo mais 254 pag.— Appareceu depois nova terceira edicào,

da typ. Rollandiana, 1820. 4.° de 4 innumeradas-307 pag. e mais 1 de indice.

—

A quarta edìcùo, da mesma typ. Rollandiana, é quasi igual à terceira da Lacer-

dina, e tem a data de 1827. 4.° de 4 innumeradas-307-275 pag.—Em 1831 fize-

ram nova quarta edìcùo, na imp. Regia. 4.° de 4 innumeradas-287-255 pag.

Da Classe dos crimes (n.° 1633), a terceira edicuo, emendada e acrescentada,

é tambem de Lisboa, na imp. Regia. 1830. 4.° de xx-338 pag.

Das Primeiras linhas sobre o processo civil (n.° 1634) tenho nota dasseguin-

tes edicòes: Primeirn. Lisboa, na typ. Lacerdina, 1810. 4.° Tonio i de 280 pag.;

tomo ii, in e iv, na imp. regia, 1813-1814, de HO pag. e 1 de indice, 132 a 267
pag.— Segunda, correda e acrescentada. Ibi, na typ. Rollandiana, 1819-1820. 4.°

tomo i de 4 innumeradas-280 pag., tomo n, de HO pag. e i de indice; tomo m
de 132 pag. e 1 de errata; tomo iv de 4 innumeradas-267 pag.

—

Terceira, Ibi,

na mesma typ., 1825. 4.° 4 tomos, corno os da antecedente.— Quarta, Ibi, na
imp. nacionàl, 1834. 4.° tomo i de 4 innumeradas-280 pag.; tomo u de 4 innu-

meradas-108 pag.; tomo m de 4 innumeradas-126 pag.; tomo iv de 4 innumera-

das-267 pag.— Quinta, Ibi, na typ. de José Raptista Morando, 1849-1850. 4.° 4
tomos, corno os da antecedente. — Nova edicào (que è a sexta). Ibi, na typ. Rol-

landiana. 1863. 4.° tomo i de 4 innumeradas-280 pag.; tomo li, de HO pag. e 1

de indice; tomo m, de 132 pag.; tomo ìv, de 266 pae.— Oulra nota edicào (que

deve ser a setimaj, de Coimbra, por conta de Rolland & Semiond, na imp. lute-

rana, 1872-1873. 8.» 4 tomos de 264, 103, 120 e 243 pag.

0 Appendice as primeiras linhas, etc, (a comecar do anno 1362. reinado de
D. Diniz, e a Andar no de 1753, reinado de D. José), foi impresso em Lisboa, na
typ. Rollandiana. 4.° Tomo i e n (1824), de 602 e 824 pag.; tomo m (1828), dem pag.; tomo ìv (1829), de 336 pag.

0 Esboco de um diccionario juridico, etc, (n.° 1635), foi impresso de 1825

a 1827. Ibi.* na typ. Rollandiana, fol. 3 tomos, sem numeracào. 0 tomo i com-
prehende as letras A a E; o tomo ii as letras F a Q; e o tomo ni as letras R a Z.

Tem mais, aleni do que ticou mencionado:

7119) Nogues sobre a orlhographia portugueza, 1807.

7120) Ode à restaurando de Portugal. 1808.— Cornee,a

No vasto oceano dos passados Evos.
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Coni està ode, Pereira e Sousa, ou dava uni testemunho sincero e incontes-

tavel do seu patriotismo, ou pretendia destruir as murmuracóes dos que o guer-

reavam e calumniavam, affirruando que elle era era ex tremo affeicoado aos que
tinham invadido e arruinado a patria.

7121) A experimcia da amisade. CotUo maral de Marmontel. Trad. por J.

J. C. P. e S. Obra posthuma. Lisboa, na typ. de Antonio llodrigues Galhardo,

1825 8.*» de 47 pag.

Quando falleceu, o illustre jurisconsulto deixàra o rns. completo do tomo rv

das Primeiras linhas sabre o processo civil (n.° 1634); adiantado ale a tetra T
o tomo ni do Esboco de um diccionorio juridico (n.° 1635); e em linearaen-

tos um
7122) Diccionario de epithetos e phrases poeticas, extrahidos dos nossos me-

Ihores poetas.

JOAOUIM JOSÉ DE CAMPUS ABREU E LEMOS fv. Dice., tomo iv,

pag. W).
Morreu em 23 de outubro de 1863.

# JOAQUIM JOSÉ DE CaMPOS DA COSTA DE MEDEIROS E AL-
BUQUEK^UE, doutor em sciencias juridicas e sociaes pela faculdade do Keci-

fe, socio do instituto da ordem dos advogados brazileiros da mesma cidade e do
insti luto archeologico c geographico pernambucano. — E.

7123) Re/lexdes sobre ó emino e o estudo do direito, seauidas de algumas re-

gras sobre o modo de sustentar theses nos actos publicos, porDupin. Traduzidas,an-
notadas e acompanltadas de outros avtigos sobre o mesmo assumpto. Recife, na typ.

Universal, 1868. 8.° gr. de 79 pag.— Este trabalho foi primeiramente inserto

na Arena, semanario academico, publicado em Pernambuco em 1858 e 1859, e

d ello fez o traductor està edicfto em separado. persuadido da innegavel conve-

nienza e nccessidade de divulgar mais està ohra, pois que ainda (affirma no pre*

facio) desgracadamente se nfio ensinava, nem esludava no Brazil segundo os pre-

ceitos do sabio jurisconsulto francez.

# JOAQUfM JOSÉ DE CARVALHO FILUO, naturai do Rio de Ja-

neiro, nasceu a 23 de marco de 1850. Aos dezeseis annos, depois de ter cur-

sado os priticipaes collegtos da capitai do imperio, malriculou-se na escola de

medicina, cujo curso terminou com applauso e louvor, defendendo tbese em
1871, na occasiào em que existia um movimento academico por causa dos novos

regulamentos, e em que o sr. Carvalho Filho tomaia parte, o que em cousa al-

guma influiu para o bom ex ito de seus cxames. Sendo ainda estudante, foi apro-

veitada a sua nptidSo e a sua actividade no desempenlio de urna commiss5o para

combater a febre amarella, e os seus servicos entào prestados à colonia italiana

valeiam-lhe um galardào do governo italiano. Em 1871 foi chamado a Buenos

Ayres para tambem combater a febre amarella, em cujo exercicio jà titilla adqui-

rido credito. Entre as suas funccOes de clinico e de jornalista, principalmente

litterario e scientifico, dedicàra-se ao magislerio. Em 1872 foi para a provincia

de Minas, onde exerceu a clinica por dois annos. Em 1874, regressando ao Rio

de Janeiro, chamaram-o para dar licócs em diversos collegios da córte, e ahi fun-

dou a escola noclurna da associarlo promotora da instrucc&o. Em 1883abriu um
collegio, a que deu o nome de sua mie e seu primitivo nome, pois sendo Joa-

quim Josó de Amorim Carvalho, passou a assignar-se Joaquim José de Carvalho

Filho, annunciando que o fazia por urna grata circumstancia de familia. E poeta,

e cultiva com facilidade e graca o genero satyrico. Encontram-se poesias eartigos

seus na Aurora litteraria, cnja principal redaccSo Ihe foi confiada em 1866 quando

cursava o primeiro anno de medicina; na Revista academica (1868), onde escre-

veu urna memoria sobre as abelhas; na Escola (1877-1878), revista de instruc-

r.ao e pedagogia, eie. Algons artigos de critica litteraria, pedagogia e politica, ap-
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pareeeram depois na imprensa sob os pseudonymos de Aristarchi ìjàc, Proebel,

Cromwel e outros, e foram attribuidos a diversos escriplores brazileiros.— E.
7124) Dos casamentos consanguineo». (These inaugurai). 1871.—Està these

teve urna tiragem de 2:000 exemplares, que o auctor vcndeu em poucos dias.

7125) Doutrina christà. (Editor Seraphim Alves). Nao ha uni so exeraplar
completo, por havel-os devorado uni incendio quando iam a brochar.

7126) Traducete* e originar* de F. Octaviano. Edicao nitida em 50 exempla-
res numerados. Com urna introduccito.

7127) Ponto8 de systema metrico. Rio de Janeiro, na typ. Vera-Cruz (editor

Cruz Coulinho), 1877. 8.° gr. de 84 pag. e 1 de indice.

7128) Postillas de rhetorica e poetica. Il>i, na typ. e lith. Lombaerts & C.*,

1879. 8.° de 117 pag. e 1 de nota ou advertencia.

7129) Postillai de grammatica franceza. Ibi, na tvp. do editor Serafini José
Alves, 1879. 8.» de 107 pag.

7130) Memoria historica do collegio Menezes Vieira. Ibi, na typ. da Gazeta
de Noticias, 1880. 8." gr. de 79 pag., com 2 estampas chromo-lithographicas.—
Contém umas notas àcerca do sr. Menezes Yieira, da fundacao do seu collegio e

do systema Froebel, que n'elle adontou.

7131) Collegio Amorim Carmlho. Ibi, na mesma typ., 1882. 8.° de 16 pag.

—

Contém o programma e estatutos do collegio.

7132) Palestras com os meus. Ibi, na typ. da Escola de Serafini José Alves,

1883. 8.° de 100 pag. e mais 2 de declaracào e errata.

7133) Breves licues de geogì'aphia e corographia do ììrazil, formuladas de
accordo com o novo progì'amma dos cxames geraes de preparatotHos. Ibi. por conta

do editor J. G. de Azevedo, 1883. 8.° de 127 pag.

7134) Manual de philosophia, dividido em tres partes, etc. Ibi, na typ. da
Escola de Serafini José Alves, sem data, mas é de 1883. 8.° de 100 pag.— Saiu
sem o nome do auctor.

7135) Fabulas de Phedro. TraducfAo litteral em verso senario o rimadocom
o latini em frente. Annotada. Unica na especie em lingua portugueza. (Editores os

srs. drs. Menezes Vieira, Epiphanio Reis e o auctor).

7136) Umpasseio pelo céu. (Poesia didaclica.) Edicao de 100 exemplares

Aleni d'esles trabalhos, o sr. Carvalho Filho tem escripto pampbletos de cri-

tica litteraria e politica sob diversos pseudonymos, corno jà disse, trabalhos que
téem sido rapidamente exhaustos, sem que se chegasse a descobrir o nome do
auctor. Tem ineditos outros, que só conhecem os inlimos ; e, segundo me in-

formati), entro elles cila-se um notavcl traballio sobre Iraduccóes e traductores,

semente em lingua portugueza, estudo de largo folego e de valor bibliographico

e scientifico- li tterario. O estimado editor Serafini Alves estava preparando urna

nova edicao das poesias de Casimiro de Abreu, cujo prefacio fora confiado aosr.

Carvalho Filho.

Muitos trabalhos e theses téem sido publicadas no Rio de Janeiro e correm
mundo sob nomes de outros, sendo d 'elles verdadeiro auctor o dr. Carvalho
Filho.

Entre as obras d'este auclor, com que me obseqniou um dos seus editores,

sr. Serafini Alves, veiu um opusculo satyrico e humoristico, que nSo posso afìan-

car se é do dr. Carvalho Filho, mas que menciono aqui para quem desejar des-

cobrir o pseudonymo:
A exposigào pedagogica. Relatorio consciencioso dtsde o ovo da questuo, pelo

harOo Cara Dura, etc. Rio de Janeiro, na typ. do Congresso pedagogico, 1883.

8.° de 14 pag.

JOAQUIM JOSÉ CECILIA KOL, contra-almiranle, vogai do tribuna

superior de guerra e marinila, antigo secretarlo geral do governo da India, sendo

goveraador o conselheiro Pestana; commendador da ordein de Aviz, officiai da
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da Rosa, do Brazil; cavalleiro da de Christo, eie— Morreu em li de agosto de

1880, com setenta e cinco annos de idade.— E.

7137) Mappa geral eslatistico e historico da India portugueza, contendo a si-

tuagào geographea dos prineipaes ponto* do litorale divisilo tenitorial e sua ex-

tensuo, etc. Nova Goa, 1850.

7138) Conselho de guen'a a que respondeu o capilào lenente da armadaJoa-
quim José Cecilia Koì, pela perda do vapor Duque de Saldanha, que foi do seu

commando. Lisboa, na typ. oa rua dos Douradores, 1855. 4.° de o4 pag.— Alem
dos documentos que contém, està memoria é interessante por andar annexa a ella

a Carla da costa de Portugal, de Marino Miguel Franzini, lilhographada em
grande formato.

JOAQUIM JOSÉ GOEL1IO DE CARVALHO, naturai de Faro, nas-

ceu a H de junho de 1852. Filho do antigo deputado às córtes, Joaquini José

Coelho de Carvalho, tambem oriundo do Algarve. Foi estudante da universidade

de Coimbra, e tem o gnau de baeharel em direito. Foi nomeado, em virtude de

coneurso, consul de Portugal no Rio Grande do Sul, cargo de que nao chegou a

tornar posse, e depois nomeado para Shanghae em 3 de Janeiro de 1884.—E.

7139) Generalisacào da hist&ria do diretto romano. Coimbra, na imp. da
Universidade, 1875. 8." de 31 pag.

JOAQUIM JOSÉ DA COSTA DE MACEDO (v. Dice, tomo iv.

pag. 96).

Nascéra em 25 de abril de 1777, e morreu na Gollegà* a 15 de marco de
1867.

Enlre os n.°* 16i4 e 1645 deve ser incluida a seguinte obra :

7140) Memoria* para a historia das navegacues e descobrimenlos dos portu-
guezes. Inserta no tomo vi, parte 1.' das Memarias da academia real das scien-

cias (1819), foi.

JOAQUIM JOSÉ DA COSTA E SA (v. Dice., tomo iv, pag. 97).

A sua nomeacSo para officiai da secretarla da marinha foi por aviso de
D. Rodrigo de Sousa Coulinho, de 11 de fevereiro de 1799.

Por esclarecimentos e cartas encontradas na bibliotheca de Evora, consta que
elle compozera o opuscuìo Nouvelles aerologiques (n.° 1668) urna semana antes do
entrudo de 1785. Foi-lhe encommendado por fr. Luiz de Monte Cannello, da
parte do arcebispo de Thessalonica, em nome da rainha. Pretendia-se figurar urna
noticia vinda de Franca sobre os globos ou balóes aerostaticos, em que se discu-

tisse a sua utilidade ou inutilidade, e se mostrasse jà o bom exilo de uns, jà o
mau exilo de outros, etc. Foi impresso este folfieto em urna typographia dirigida,

ao que parece, por Manuel José da Guerra, e se tiraramsómentedezoitoexempla-
res, dos quaes o auctor nao póde alcancar sequer um, nem mesmo dizendo ao
Guerra que o destinava para brindar o bispo de Beja, Cenaculo. Na bibliotheca

de Evora nao o ha.

A Instrwgóo christà, etc. (n.° 1673), tem 248 pag.

Na lin. 35 da pag. 98, onde està marcadas, emende-se para marcados.

JOAQUIM JOSÉ DA COSTA SIMAS (v. Dice., tomo iv, pag. 102).

Morreu em 21 de Janeiro de 1871.

JOAQUIM JOSÉ DA COSTA SOUSA FEYO, naturai de Lisboa, filho

de Innocencio José de Sousa. Cirurgià*o-medico pela escola medico-cirurgica, onde
defendeu these a 18 de janeiro de 1865.—E.

7141) Algumasconsideracóes sobre a natureza da m/fowimafao.(These.)Lisboa.

na typ. de J. G. de Sousa Neves, 1865. 8.» de 8 innameradas, 49 pag. e mais 1

innumerada.
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JOAQUIM JOSÉ FERNAXDES AREZ, cujas circurostancias pessoaes

nSo pude averiguar.— E.

7142) Relatorio da commessilo encarregada de demarcar os terreno* da prò-

vincia de Satary. Nova Goa, na imp. Nacional, 1866-1869. 4.° 1.* parte coni 28
pag. e 1 de errata ;

2.* com 51 pag. e 1 de errata ;
3." con» 55 pag.

Dos traballio» d'està commissJo, da qu.il fizeratn tambeni parte o sr. José

Maria Rodrigues e Antonio Lopes Mendes, saia mais o seguitile

7 1 43) Relatorio final da commissùo dia demarcando dos terreno* da provincia

de Satary. Ibi. na mesma imp., 1866. 4.° de 150 pag. e 6 de erratas.

JOAQUIM JOSÉ FERRÀO, professor de ensino secundario em Goa,
etc— E.

7144) Disamo que recitou. . . ao abrir e installar a nova escola de comarca
em S. Mathias, etc. Nova Goa, na imp. Nacional, 1842. Fol. de 2 pag.

7145) Poesias à felicissima inaugurando do reinado de Sua Magestade Fi-

delissima El-Rei o Senhor D. Lniz 1, recitadas e offerecidas ao... general visconde

de Totres Novas, etc. Ibi, na mesma imp., 1862. Fol. de 3 pag.

7146) Decimas dedicadas às felicissima* vodas (sic) dos senhores reis de Por-
tugal, D. Luiz 1 e D. Maria Pia de Saboia, eie. (OlTerecidas ao dito general e go-

vernador da India.) Ibi, na mesma imp., 1862. Fol. de 2 pag.

JOAQUIM JOSÉ FERREIRA GORDO (v. Dice, tomo iv, pag. 103).

Fóra collegial no collegio das ordens militares em Coimbra; doutor em leis,

recebendo o grau em 20 de julho de 1783.

Urna carta interessante es cripta por monsenbor Ferreira Gordo ao secretarlo

da academia real das sciencias de Lisboa, àcerca da quoti«a(ao dos socios para
pagamento do busto do duque de Lafóes, foi publicada pelo sr. Camillo Castello

Branco em as Noites de insomnia, n.° 8, a pag. 81.

JOAQUIM JOSÉ FULGENCIO CARLOS DE CASTRO, cujas circum-

stancias pessoaes ignoro. — E.

7147) Compilando de factos extrahidos dos melhores auctores sobre as moles-

tia* e insectos destruidores dos algodoeiros, seguida de analyses das cinzas dm al-

godoeiros, sua semente e seda, traduzida do «Manual do plantador do algodfvo»,

publicado em Nova York cm 1865. Ilio de Janeiro, na typ. Nacional, 1867. 4.° gr.

ou fol. de 19 pag.

7148) Notas sobre o rio Puruspor \V. Chandless, lidas peì'ante a real socie-

dode de geographia de Londre* em 26 de fevereiro de 1868, e traduzidas. Ibi (seni

data), 4.° gr. de 15 pag.

7149) Exploracào do Yavanj. Nota dirigida ao sr. commissario de limite*

D. Francisco Carrasco, sobre a dita exploracào, peto secretario da commissào em
5 de fevereiro de 1867. Traduzida e publicada no Diario officiai do imperio de 1

de maio de 1868.

JOAQUIM JOSÉ GERALDES LEITE, naturai de Castello Branco, nas-

ceu por 1838. Fillio de Joio Marques Leite. CirurgiSo- medico pela escola me-
dico- cirurgica de Lisboa. Quando acabou o curso em 1866, entrou no quadro dos
facultativos do exercito, e em 1882 era cirurgiSo mór do regimento de cavallaria

n.° 8.— E.

7150) Do cancro phagedenico e seu tratamento, a proposito de dois caso* ob-

servados. (These apresentada e defendida na escola medico- cirurgica de Lisboa

em 17 de julho de 1866.) Lisboa, na typ. de Joaquim Germano de Sousa Neves,

1860. 8.° gr. de 58 pag. e mais 4 innumeradas.

JOAQUIM JOSÉ DA GUERRA CARNEIRO, naturai de Lisboa. Fillio

de Antonio Pedro Soares Cameiro. Cirurgitfo-medico pela cscola medico- cirurgica

tomo xn (Supp.) 6
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de Lisboa. Terminou o seu curso em 23 de julho de 1880, sendo approvado pie-

namente e com louvor. — E.

7151) Estuilo sobre as hemorrhagias traumalicas de origem palustre. (These.)

Lisboa, na lyp. Nova Minerva, 1880. 8.° de 76 pag. e mais 3 innumeradas.

# JO VQLIM JOSÉ IGNACIO, do oonselho de sua magestade imperiai,

vice-almiraute, grancruz da ordein de Aviz, comuiendador da Rosa, de Christo,

da Legtào de Honra, cavalleiro da Torre e Espada, de Portugal ; iidalgo da casa

imperiai; ministro e secretano d'eslado honorario; primeiro bar5o e primeiro

visconde de lnhaùma; commandanle em chefe da esquadra contra o Paraguay,

etc. Nascerà em Lisboa a 30 de junho de 1808, fillio de José Victorino de Bar-

ros, depois segundo tenente da armada biazileira, e de D. Maria Izabel de Barros.

Fdra com sua familia para o Brazil e chegàra ao Hio de Janeiro a 10 de junho

de 1810. Ahi recebeu a inslruccao primaria e superior, destinando-se desde os

verdes annos a seguir a prolissa^ de seu pae. Goncluindo o curso de marinha

com muita dislinccao, em 1822 era jà guarda marinha ctlectivo. — Morreu em re-

sultado de ferimentos a 8 de margo de 1869, ao regressar à patria, coberto de

louros e gloria, depois da penosa e arriscadissima campanha do Paraguay, onde

fóra um dos heroes. V. o Elogio rccitado pelo dr. Joaquirn Manuel de Macedo na

sessao solemne do instituto historico e geographico do Brazil em 15 de dezem-

bro d'aquelle anno, e reproduzido na Revista trimensal, tomo xxxn, parte 2.*; e

a biographia escripta por seu irmSo Antonio José Victorino de Barros, e impressa

com o tilulo de 0 Almirante viaconde de lnhaùma. Rio de Janeiro, na lyp. do

Imperiai instituto artistico, 1870. 8.° gr. de vni-446 pag., com reirato. jN'este tra-

ballio encerram-se alguns trechos da littoria do Brazil, e com boa luz e frater-

na! affecto os pontos mais honrosos da vida do illustre biographado.

Sào de summo interesse e importancia as nota*, que o dr. Macedo poz no

seu Elogio, e por isso deixarei aqui a seguinte pagina, em que sobresàem os me-

ritos e os servifos do eminente maiinheiro Joaquirn José lgnacio:

«Cedo encetou a longa serie de seus servicos : de 1824 a 1825 fez a campa-

nha aliàs facil de Pernambuco.. Cearà e Maranhao, e n'esta ultima provincia com-

mandou o cuter Jndependente, e concorreu para o desarmamento da forca revol-

tala que se achava acima da villa do Rosario. Na guerra da Cisplatina entrou

com galhardia em diversos combates; mas duas vezes sobre todas se distinguiu.

A colonia do Sacramento, onde Joaquirn José lgnacio commandava a bateria de

Santa Rita, estava cercada por terra e mar e jà em extrema penuria de recursos

alimenticios : em situacào desesperada o bravo e jà entào segundo tenenle, prom-

pto obedece à ordcm recebida, e de noile parte em urna lancha desarmada, passa

por entre dezenove embarcacòes inimigas, faz-se ao largo, chega no dia seguinte

à nossa esquadra muito longe fundeada, e dois dias depois volta com tres nayios

carregados de muni^óes de lodos os generos, zombando do fogo horrivel do ini-

mico e saudado pelas acclamacóes dos indomitos guarnecetlores da praca. Deus

tinha protegido a audacia do marinbeiro creanca.

«£m 1827, na infeliz cxpedicflo da Patagonia, a corveta Duque de Goyaz

perdeu-se à enlrada da barra, e Joaquirn José lgnacio, que via o oceano em furia

arrebatando e abysmando a guarnicào, teve a honra de ser o ultimo officiai que

abandonou o navio; prisioneiro logo depois em combate extraordinariamente des-

igual, foi mandado para Buenos Ayres em um barco que levava mais oitenta bra-

•zileiros, que se revoltaram na viagem, apoderaram-se da pequena embarcacSo, e,

illudindo tres vasos de guerra que os escoltavam, seguiram para Montevideu, onde

chegaram a 29 de agosto do mesmo anno.

«Em 1831, no Rio de Janeiro, e em 1866, no MaranhSo, prestou relevantes

servicos à ordcm publica na córte, expondo sem temor a vida impavido ao sy-

billar das balas da soldadesca revoltada, na provincia do norie, impedindo con-

flicto de povo armado em contenda eleitoral.

«Em 1837, commandando o vapor Urania, levou ao Rio Grande do Sul,em
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tremenda revolta, o presidente Nunes Pires, saccessor do general Antero, preso
pelos rebeldes, tendo sido pelo governo do regente armado com o arbitrio de en-
trar ou nào a barra da provincia extrema do sul, conforme as circumstancias,

cuja apreciacào era deixada a sua prudencia.

«Na revolta da Bahia distinguiu-se nobremente, servindo a causa da legali-

dade, e castigando a ousadia de um navio estrangeiro. A cidade revolta eem de-
sespero tocava a penuria, e urna barca austriaca tentava entrar no porto, e para
elle seguia carregada de farinha; nossa esquadra bloqueadora parecia indifferen-

te, ou lievitava em atacar a barca; o capitao-tenenle Joaquim José Ignacio, que
commandava o brigue Constanga, impacientou-se, mandou solfar as vélas, met-
teu-se debaixo das baterias da cidade, e no meio de urna chuva de balas, afu-

gentou o navio insolente, e regresson para o seu posto ao som de vivas e de ap-
plausos enthusiasticos de urna corveta ingleza, um brigue francez, e urna escuna
dos Estados Unidos, cujas guarnicóes nas trinebeiras saudaram o bravo comman-
dante do Constanga.

«Sendo inspector dos arsenaes de marinila do Rio Grande do Sul, em 1841,
a elle principalmente deveu-se o nao tomarem os rebeldes a cidade d'esse nome,
d'onde voltou em 1845, trazendo em seus assentamentos està nota honrosa : «Pou-
pou grossas sommas de dinbeiro aos cofres nacionaes».

«Jà era capilSo de fragata desde 15 de marco de 1844 e a 2 de abril do anno
seguinte tomou o commando da fragata ConsMuf'fuo^cabendo-llie no mez de outu-
bro a honra de conduzir suas magestades imperiaes à provincia do Rio Grande
do Sul.

«Em 1846 foi a Inglaterra com o firn de fabricar a fragafa e 1,1 deixou elo-

giado nome: de volta à patria, em 1847, o illustre Candido Baptista, entao mi-
nistro, nomeou-o membro da commissao, por elle presidida, e que corno conselho
naval tratava de todos os negocios da marinha ; no desempenho d'essa larefa mc-
receu o nosso digno consocio os mais bellos elogios.

«Eslacionava na Bahia quando foi mandado a tornar o commando das forcas

navaes em Pernambuco quo se debatia em revolta, e ali no dia 2 de fevereiro do
1849, desembarcando à frente de 500 pracas. pelejou nas ruas do Recife, e muito
contribuiti para a derrola dos rebeldes.

«Promovido a capitilo de mar e guerra a 14 de marco d'esse anno, tomou a

26 de maio do seguinte conta da inspeccào do arsenal de marinha da córte, onde
até 1854 ultimou a construccSo da corveta Bahiana, construiu a Imperiai Mari-
nheiro, o brigue Maranhào, o brigue-escuna Tonelero e o vapor Ypiranga,

desenvolvendo ainda o maior zèlo e aclividade em diversas obras, e na direcc.ìo

do servico do arsenal.

«Chcfe de divisSo em 1852, encarregado do quartel general da marinha em
1855, chefe de esquadra a 2 de dezembro de 1856, membro effectivo do conselho

naval em 1858, foi a 2 de marco de 1851 chamado aos conselhos da corda com
a pasta do ministerio da marinha, e inleriuamente com a da agricullura, commer-
cio e obras publicas, que entSo era iniciada.

«Na alta administracSo corno em todas as commissOes que desempenhou Joa-

quim José Ignacio sedistinguiu sempre pela intelligencia,vontade forte, solicitude

e honra, e constantemente occupado, preoccupado e, digàmol-o assim, apaixo-

nado da marinha, so desviava d'ella os sentidos para abrir o cora<;ao a caridade,

quando sob suas vistas foram feitos o cemiterio e a casa dos expostos da santa

casa da misericordia, a que servili corno escrivSo e provedor interino
;
quando es-

molou de porta em porta na sua parochia a favor dos infelizes atacados da peste

qiie nos flagellou em 1854
;
quando estabeleceu urna mezada à enfermaria de ma-

rinha no quartel de Braganca ; e quando emfim espalhava beneficios do segredo

do Evangelho, acudia à voz da amisade, ao cumprimento dos deveres civicos, ou
ao clamor do infortunio. . . »

«... a ultima phase da vida do benemerito vae resplender agora : é a sua

aurora boreal no frio polo da velhice prematura. A guerra santa da desaflronta
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nacional enraizava-se no Paraguay : o bravo marinheiro foi chamadopara subsli-

tuir no commando cm chefe da esquadra em operacóes ao sr. visconde de Taman-
daré, o nosso Bayardo do mar. A 5 de dezembro de 1866 parte remocado pela

consciencia do dever e pela gloria de ir vencer ou morrer pela palria. De novo
sauda o oceano e acclama a bandella dos seus amores, o oceano que em borrivel

borrasca ja Ibe Unha devorado um irmao illustre, a bandeira, por cuja honra
n'essa mesma guerra ja Ihe tinha morrido impavido um fillio heroe.

• Parte, vóa, cliega e o mais sabemos lodos. A 15 de agosto de 1867 Curii-

paity a provocadora é bombardeada, e o vice-almirante à frente de brilhante ex-

pedicSo no encouracado Brazil, destruindo estacadas, zombando de torpedos, e

ao troar das balerias inimigas que vornilavam a morte, passa alem da forlaleza

insolente, e a 17 de setembro seguinte recebe de sua magestade oimperador o ti-

tulo de bardo de Inbaùma.
« Depois de seis mezes de anciedade, de bombardeios e de rudes trabalhos

rompe o 19 de fevereiro de 1868, e Humaità a impassivel, Humaita a encantada,

vé pelo meio da sua chuva de balas e ao clar3o da sua atmospbera em fogo os

encoura^ados que Ibe forcam a passagem e que nos extremos de sua linha osten-

taram soberbos Silveira da Molta, que se chamou primus inter paris, e Maurity,

o joven Nelson do Alagoas, que nao quizentender o signal do velbo Parker, que
entSo em ponto arriscado melralbava a bateria de Londres.

«A 3 de marco do mesmo anno o bario de Inbaùma foi elevado a visconde

do mesmo titulo coni grandeza. Depois de Humaità o Timbó, alem do Timbó Te-

bicuary, e cmfim aleni de Tebicuary a formidavel Angostura perpetuarli a memo-
ria do visconde de Inbaùma. Diante de Angostura, cujo passo estreito e tortuoso

forca, dirige elle o combate na Belmonte, navio de madeira, e commanda sobre o
tombadilho fardado de grande uniforme e com tanta galhardia e bravura que no
firn da peleja é comprimenlada pclos commandantes de tres canhoneiras eslran-

«Em breve nao bouve a" margem do rio mais fortalezas a vencer: o rio era

nosso, e o crudissimo dictador do Paraguay reunia, perlina* e frenetico, os restos

do seu exercito nos seus antros do interior; a marinna brazileira repousava sobre

seus louros immarseciveis, e o visconde de Inbaùma, seni a electrica excitacfio

dos combates, senlia que, em dois annos de trabalhos, de luctar e de esqueci-

mento da propria sauae, gastàra a vida e se approximava da agonia : o Paraguay
o matava, e os bomcns da sciencia reclamavam a sua retirada para o Brazil : a
visconde esperou rcsignado a licenca e a ordem do governo imperiai para voltar

à patria ; o almirante eflectivo a 28 de janeiro de 1869, entrou a barra do Rio de
Janeiro a 10 de fevereiro a bordo da Xilherohy. A Nitherohy era um ataùde. 0
visconde de Inbaùma expirou a 8 de marco.»

Joaquim José Ignacio, quando era capitalo de fragata, publicou a seguinte obra:

7152) Catalogo dos retratos dos distinctos commandantes dos navios da ar-

mada naval britannica, e representacùo dos seus actos hcroicos, conforme se acha

em e.vposicùo na galeria do hospital de Greemvich : revisto e illustrado por Jo-

seph Alien, Esq. Trad. Ihremente do originai inglez. Duvenport, 1817. 8.° gr. de
46 pag.

P. JOAQUIM JOSÉ LEITE (v. Dice, tomo iv, pag. 104).

Nascéra em Villa Nova das Infantès, termo de Guimaraes, a 16 de setembro

de 1764. Entrou na congregalo da missao a 27 de outubro de 1781. Foi no-

meado superior do collegio de S. José das Missòes em Macau, cm 1801, e nàoem
1808, corno saiu.—Morreu a 25 (e nao a 23) de junho de 1853.

Alem do que fica mencionado, tem mais :

7153) Historia sàta por pei-gùtas e repostas, seguida do resumo da tida de

Jesu-Cristo, terminado por Ciappdis às epocas. 2." edicào correda e annùtada. Lis-

boa, na typ. da viuva Coelho & C.*, 18i7. 8." gr. de 22 pag. — Seni o nome do

auctor.
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7154) Cópendio da sàia doutrina e exercicio cristào, cdfissSo, comunhào, ora-

fùo metal, ìdulgencias, etc. Ibi, na imp. Nacional, 1850. 8.° de 159 pag.— Sem
o nome do auclor e conforme a sua orthographia.

7155) Modo de aprender a ler em poucos dias. ibi. na mesma imp., 1832.

8.° de 27 pag. — Sem o nome do auctor. Innocencio possuia um exemplar deste
folheto, do qua) diz :—«É notavel pela orthographia em quc é escripto, em que
ha até a introducete» de letras novas de invenyap do padre Leite ! É urna appli-

calo de principios estabelecidos na Lusitana. È quasi corno a Arte de ter do pa-

dre Menna».
Na lin. 41 da pag. cit. 104, em vez de : que fiz de ovlros livros, leia-se : fiz

d'elle com outros, etc.

JOAQUIM JOSÉ LISBOA (v. Dice., tomo iv, pag. 104).

A inda vivia em Lisboa por 1812, pois que n'esla epoclia publicava mais al-

guns versos seus.

À Descripcào curiosa (n.° 1726) lem 62 pag. e 1 de errata. As quadras com-
prehendem as primeiras 30 pag., e as restantes silo de nolas.

Tem mais :

7156) Lyras de Jonnio, pastor da Serra, offerecidas ao ill.
m ° e ex.

mo
sr. D.

Rodrigo José de Menezes, conde de Cavalleiros, etc, Lisboa, na imp. Regia, 1806.
8.° de 40 pag.

7157) Lyras offerecidas ao ili
mo

sr. Joào Anastacio de Carvalhosa Henri-
ques. Ibi, na mesma imp., 1812. .8° de 24 pag.

JOAQUIM JOSÉ LOPES DE MATOS VIEGAS, naturai de Mortagoa.

Fiiho de Aposlinho José Lopes de Matos Viegas. Cirurgiào-medico pela escola me-
dico-cirurgica de Lisboa. Defendeu these em 28 de julho de 1870, scudo appro-
vado pienamente com louvor.— E.

7158) AUjumas palavras sobre as indicacues e contra-indicacues do parto pre-
maturo artificial. These apresentada e defendida na escola medico-cirurgica de Lis-

boa em julho de 1870. Lisboa, na typ. Universai, 1870. 8.° gr. de 64 pag.

JO YQUIM JOSÉ LUIZ DO BOM JARDIM. — E.

7159) Ao rev. sr. Manuel Joaquim da Silva, conego da basilica patriarchaf

de Santa Maria, protisor e vigario geral do grào nrinrado do Crato, etc. Lisboa

na offic. de Simao Thaddeu Ferreira, 1792. 4.° ae 37 pag.— N'esta obra com-
bate a opiniào de fr. Domingos Teixeira, e quer que 0. Nuno Alvarcs Pereira

nascesse no Bora Jardim. Ahi se \è : «No logar da Paparia, junto à antiga e
famosa quinta do Boni Jardim, onde nascerà e se creàra o magnifico condestavel

de Portugal, D. Nuno Alvares Pereira, é que no dia 18 de dezembro de 1744
veiu à luz do mundo o nosso heroe. . . »

JOAQUIM JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA VALLE, naturai da Granja,

termo de MourSo, districto de Evora. Filho de José Ignacio de Oliveira Valle

e de sua mulher D. Maria Cariota de Castro de Oliveira Valle; sobri nho de
fr. Francisco Ignacio de Oliveira Marreca, cavalleiro professo em Aviz, a quem
deveu a sua educacao litteraria e os exlremos de segundo pae. Entrou para a uni-
versidade de Coimbra no anno lectivo de 1860-1861, e seguiu com distinccao

o curso de direito: no primeiro anno, leve o segundo accessit ; no segundo anno,
alcanfou o segundo premio; no terceiro anno, o terceiro accessit; no quarto anno
teve a classificalo de distincto pela sua applicalo e talento; no quinto annofoi
premiado com o segundo accessit; e no sexto anno, e na congregalo final, fot

approvado por unanimidade em procedimento e costumes, obtendo infonna0es
distinctas em merecimento litterario. A sua formatura em direito effectuou-se

«m 1865; e recebeu o grau de doutor em 1867, defendendo a dissertalo inaugu-

rai que abaixo menciono. Antes de comecar o curso de direito enti-ara corno or-
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dinario na faculdade de Iheologia no anno lectivo de 1859-1860. Depois estudou
e fez exame de allemuo em 1866 e de grego ein 1867. É socio eflectivo do insti-

tuto de Coimbra, da associalo dos advogados, da sociedade de geograpbia de
Lisboa, da sociedade de soccorros dos operarios fabricanles do Porto, da associa-

lo dos artistas de Coimbra e de oulras corporacócs. Foi eleilo depulado pelo

circulo n.° 117 (Moura), na legislatura de 1880-1881, e durante os trabalbos par-

lamentares fez parte de diversas coinmissóes importanles, conio da legislacào ci-

vii, de fazenda, eie. Faz tanibein parte da commissào de jurisconsultos nomeada
pelo governo para a revisao do codigo do processo criminal. Desde niuilos an-

nos quo exerce, com boa fama, a advocacia em Lisboa.— E.

7160) Carta de um academico da universidade de Coimbra aos seus collega*.

Sem data nein designalo da imprensa, mas é de Coimbra e foi publicada em
1864. 8.° de 21 pag. Sem o nome do auctor.

7161) Estudo sabre o drama de E. Buuzique. «As dragonnadas de Luiz XI

W

Ibi, na imp. da Universidade, 1864. 8.° de 153 pag. e mais 1 de errala.—É dedi-

cado ao sr. Tbomàs Ribeiro. 0 prologo, em quo é analysado o drama, vae de
pag. Il a 86; a versilo do drama segue de pag. 87 a 153.

7162) Dissertarlo inaugurai para o acto de conclusòes magnai. Coimbra, na
imp. da Universidade, 1866. 8.° de 311 pag. —Esla obra é dedieada ao sr. Casal

Ribeiro, de queiu traz urna carta de agradecimento muito lisonjeira para o au-

ctor. 0 ponto dado pela faculdade de direilo para esla dissertalo, fura:

« Sondo muito diversos e desiguae?, de familia a familia, os onus, absolula-

menle necessarios, a que cstao sujeilos os scus rcndimenlos, e por isso mui des-

igual tanibem, de uns a outros contribuitile?, o peso das contribuicòes; (omo de-

verà reforiiiar-se a legislacao tìoancial de modo que haja verdad'eira igualdade

no imposto?*»

0 auctor desenvolveu a sua dissertalo nas tres seguintes partes : I. 0 es-

tado, de pag. 13 a 75 ; II. 0 imposto, de pag. 78 a 220; III. Financas, de pag.

221 a 303.

7163) Allegarlo a favor de Alfredo Rogue Florido de Sousa Calheiros no re-

nino de rerista por elle intei'posto, achando-se pronunciado pelos crimes dos arti-

gos 360.° e 394.° do codigo penai, etc. Lisboa, na imp. Nacional, 1S71. 8." gr. de

23 pag.

716^) Aggravo interposto por Antonio Alves de Sousa do despacho do sr.juiz

da terceira vara Joùo Ignacio Uolheche, pelo guai foi julgado valido o deposilo dos

filhos do aggravante em casa dos viscondes dos Olivaes, ordenado e effectuado pelo

sr.juiz de segunda vara Antonio Joaquim Nunes de Vasconcellos, a requerimento

de D. Paulina Francesca da Veiga, mulher do aggravante, sendo a peticào de ag-

gravo do advogado dr. Joaquim José Maria de Oliveira Vaile. Ibi, na tvp. Uni-
versal, 1873. 8.° de 42 pag.

7165) Embargos ao accordilo proferido no recurso de revista n.° 16:119. Re-
corrida-embaryante a direccùo da companhia de seguros denominada «-Seguranca»,

do Porto: recorrente embargado, Miguel Dantas Goncalves Pereira; relator o

sr. conselheiro Rebello Cabrai. Ibi, na mesma typ., 1877. 8.° de 44 pag.

7166) Conlra-minuta de Marcellino Alfredo Carneiro no recurso de revista

n.° 10:320, no qual suo recorrentes a caixa hypothecaria do banco da Bahia e o

ministerio publico. Relator o ill.
mo

e ex."'
0
sr. conselheiro Feireira Lima. Advogado

ilo recorrido Joaquim José Maria de Oliveira Valle. Ibi, na mesma typ., 1878. 4.°

de 26 pag.

7167) Recurso de revista n.° 10:131. Recorrente, Antonio José Gomes de

Lima ; recorrido, o ministerio publico. Relator, o ill.
mo

e ex.
mo

sr. conselheiro Ber-

nardo Lemos Teixeira de Aguitar. Ibi, na typ. da biblioteca universal, 1880. 8*
de 19 pag.

7168) Minuta de José Malheiro de Sousa e Metiezes no recurso de revista

n.° 18:368, no qual suo recorridot os viscondes da Torre das Dona». Relator, o
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ex.
M0

sr. conselheiro Vicente Ferrara Novaes. Ibi, na typ. Univèrsa!, 1881. 4.° de
46 pag.

7169) Resposta a contro-minuta dcs viscondes da Torre das Dona» poi' José

Malheiro de Sousa e Menezes, no recurso n." 18:3f>8. Relator, o ill.
mo

e ex.
mo

sr.

conseìheiro Vicente Ferreira de Novaes. Ibi. na niesrna lyp., 1881. 8.° de
21 pa^

7170) Recurso de revista n.° J8.387. Recorrente, Antonio Joaquim Ferreira
Gusmdo ; reconHdo, o ministerio publico. Relator, o ex."

0
sr. visconde de Ferreira

Lima. Ibi, na mesma typ., 1881. 8.° de 27 pag.

7171) Pareceres sobre a proposta de lei tendente a regular o trabalho dos me-
nores na industria. Ibi, na imp. Nacional, 1881. 8.° de 140 pig.— N'este livro, o
traballio do sr. dr. Oliveira Valle, conio relator da commissao, é o parecer geral,

• que vze de pag. 61 a 100.

7172) Allegacùes finaes de José Dias e muìher na acedo que Ihes foi pro-

posta por Simdo Augusto de. IAborrirò Villa Lobos, inlerdicto, representado por
José Pedro Feio Rosa. Montemór o Novo. Sem data, nem designacao da lyp., mas
é de Lisboa, e de 18S3. 4.° de 20 pag.

7173) Questuo de simulacro de centrato. Auctores. Abrahuo Bemaude tf C";
réits José Maria Rodrigues Nunes, D. Sophia Amelia Fava Nunes, D. Julia Ade-
laide Freire Fava. Quinta vara, escrivào Patricio. Allegando dos réus. Som data,

nem designalo da imp., mas é de Lisboa, na typ. Nova Minerva, 1883. 8.° de
48 pag.

7174) Parlilhas e licitaedo. Allegaròes fìnaes de José Lmz da Veiga na acedo

que Ihe foi proposta por sua irmd e cunhada D. Guilhermina Augusta Veiga Pa-
Ihinha e seu marido Cypriano Justino da Costa Palhinha. Montemór o Novo. Sem
data, nem designalo da irrip., mas é de Lisboa. Foi. peq. de 34 pag. innnmeradas.

7175) Narrando fiel dos factos e erjiosicdo juridica na acedo intentada pelo

iU.
mo

e ex.
mo

sr. Carlos Maria Eugenio de Atmeida cantra sua inde I). Maria das

Dores da Silva Almeida. 1." protesto. Sem data, nem designalo da imp., mas é

de Lisboa, em a Nova Minerva, 1883. 8.° de 38 pag.— A respeito d'este impor-

tante processo escreveu e publicou o sr. dr. Oliveira Valle mais os seguintes do-

cumentos, que ficaram nos autos :

Causa celebre. Analyse de urna sentenca iniqua, etc. 2." protesto. Idem. 8.° de
180 pag. e mais 2 de indice.

Os erros do mestre. Resposta à contro-minuta do advogado o sr. dr. José Dias
Ferreira, etc. 3.° protesto. Idem, 8.° de 89 pag.

Par pari refertur. Onde se duo ahi se levam. Resposta d sustentaedo dos em-
bargos oppostos, etc. 4.° protesto. Idem, 8.° de 96 pag. — Segando edieno augmen-
tada. Idem. 8.° de 198 pag. e mais 2 de declaracSo e errata.

Ficava no prelo, em abril de 1884, o 5." protesto.

7176) Um escandalo. Os filhos contro o pae; urna theoria nova em medicina;
a demencia por convenedo. Contro-minuta de Francisco do Hego Pontes no rectirso

n.° 20:018. Idem. 8.° de 157 pag.— Por causa da publicacflo d'este opusculo, e a
proposito de urna breve locai em quo o Diario de noticias se referia com elogio

ao merito luterano e scientifico d'este traballio do illustre advogado, sem de fór-

ma alguma se alludir ao processo de que se tratava, liouve na imprenda urna
troca de cartas entre o sr. dr. Oliveira Valle e o advogado, seu adversario no liti-

gio, o sr. JoSo Paes Abranches. (V. Diano de noticias, Diario popular e Correio

da noite, de marco de 1884.)

O sr. dr. Oliveira Valle, alem d'isso, tem collaborado em diversas folhas po-

liticas, litterarias e scientificas. De folhetins, com o seu nome, lembram-me acora

os seguintes : A rainha, a partida e a doenca, na Revolucuo d? setembro de 23 de

maio de 1868; Emilia Adelaide, no Diario de noticias de 4 de abril de 1868; o
Jantar do Arouca, no Diario illustralo de 4 de fevcreiro de 1881; e Emilia das

Neves, no Diario de noticias. No Diario da camara dos senhores deputados de

1880-1881 encontra-se um notavel discurso do sr. dr. Valle.
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JOAQUIM JOSÉ MARQUES (1°), nasceu cm Lisboa cm 1836. Socio

fundador da sociedade de geographia de Lisboa, e socio de outras corporacOes na-

cionaese estranhas. Mui dedicado ao esludo da musica em Portugal, conseguiu

reunir urna colleccSo de libretos, vilancicos, operas e biographias de musicos con-

temporaneos, e tem por isso mereeido honrosa rnencSo em muilas obras d'està

especialidade, taes corno na Biographie universale des musiciens, pelo sr. F. J. Fé*

iis; nos estudos àcerca da musica em Portugal, pelo sr. Platon deWaxel; na
Historia do theatro portuguez, pelo sr. dr. Theophilo Braga ; na monographia do
theatro de S. Carlos, pelo sr. Francisco da Fonseca Benevides; na Gazzetta musi-

tale di Milano, e outros.

0 sr. Marques tem visitado muitas das principaes cidades da Europa, Africa

e America, e residindo no Rio de Janeiro alguns aunos, ahi fundou um collegio

de ensino intuitivo, segundo o systeina Froebel, o qual obteve a proteccào do go-

verno e o applauso da imprensa fluminense. Para augmentar essa fundacSo, me*
lhorando-a quanto possivel no interesse dos educandos, emprehendeu expressa-

mente nova digressSo pela Italia, Allemauha, Hollanda, Suissa, Belgica, Franca e

Inglaterra, onde visitou as mais acreditadas escolas primariase secundarias, vendo

e estudando os varios systemas de ensino. Diflìculdades supervenientes obriga-

ram-o a suspender està viacem de instruccào e rcgressar a Lisboa, sua patria,

onde contava estabelecer-se definitivamente.

No artigo em que Fétis menciona o nosso prestante compatricio, obra cita-

da, (tomo n do supp., pag. 173), lé-se :— Musicographe portugais, amateur dis-

tingué, écrivain aus8i consciencieux que modeste, a rendu de grands services à la

littérature musicale de son pays. Plein d'enthusiasme pour l'art, il a prodigué à
tout le monde ses livres,ses récueils de musique,ses notes personnelles, fruit d'im-

menses travaux, sans qu'on l'ait dans la plupart des cas remercié jamàis d'un seul

mot...» «M. Marques a fourni au Jornal do commercio, le premier journal de

Lisbonne, une foule d'articles relatifs à la musique ; c'est lui qui, avec M. le do-

cteur Ribeiro Guimar.tes, qui vient, hélas! de mourir, il y a quelques mois, a

éveillé et répandu le gout pour les études de musicographie, revenant sans cesse

et à tous propos sur les queslions les plus importantcs de l'histoire de l'art. Je

tiens à rendre ici cet hommage à M. Marques car je lui dois plus que tout autre

des services inappréciables pour mes travaux.»

Acrescentarei : o Dice., tanto com relacSo aos tomos anteriores, corno aos que
se vfto publicando, deve lambem ao sr. Joaquim José Marques muitos obsequios

e esclarecimeutos, prestados sempre da melhor vontade. N'estas paginas se ha
feito o devido registo.

Tem collaborado em diversos periodicos, principalmente no Jornal do com-
mercio, ftevolucào de setembro, Partido constituinte, Ecco musical, eie. Està ao
presente dirigindo o Awphion. Ern 1874-1875 publicou a Arte musical, onde, en-

tro outros escriptos de menor importancia, se encontram os seguintes, fructos de
sua investigalo pacienle e benemerita:

7177) Chronologia da opera em Portugal.— Serie de 20 artigos.

7178) Eitudos da historia da musica em Portugal.—Serie de 15 artigos.

Tem mais:

7179) Biographias.—Serie numerosa no Correio da Euìvpa, Diario illustrado

e Contemporaneo, pela maior parte anonymas.

7180) Demomtracào de um voto sobre orthographia.—No Jornal do commer-
cio n." 5:058, 5:061 e 5:062, de 6, 9 e 10 de setembro de 1870.

7181) Apontamentos e estudos sobre as origens das linguas neo-latina*. Pro-
ìogo à these de concurso para a cadeira de italiano no imperiai externato de Pe-

dro IL Rio de Janeiro, 1882. 8.° de 107 pag.—N'este traballio, o auctor sustenta

o principio da unidade linguistica, considerando as linguas conhecidas corno pu-
ros dialectos, cujas raizes se encontram na lingua phenicia, corno iniciadora do al-

phabeto e a primeira representante das linguas Irilitwas.

7182) Collegio cosmopolita «Hindergarten», ou jardim da infancia de Froe-
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bel para educacùo de wnhiat. Ibi, 1882. 8.° de 13 pag.— 0 auclor sustenta a ne-

cessidade do ensino intuitivo, e apresenta o seu programma de ensino conforme
o systema Froebel.

JOAQUIM JOSÉ DE MIRANDA REBELLO (v. Dice, tomo ìv, pag.

106).

Silvestre Pinheiro Ferreira, quando estava gerindo a pasta dos negocios es-

tranceiros em 1822, teve que dar conta às córtes da situalo e dos vencimentos
desìlguns dos empregados dependentes ilo seu ministerio. 0 officio que respeita

a esle assumpto, datado de 18 de setembro de 1822, foi impresso na actadases-
s5o de 21 do mesmo mez, e enconlra-se nas pag. 521 e 522 do tomo vii do Dia-
rio das cortes extraordinarias e constituintes, etc. A informacào àcerca de Mi-
randa Rebello é a seguitile :

«Joaquim José de Miranda Rebello, tendo saido de Portugal com D. Rodri-
go de Sousa Coutinlio, quando este foi comò enviado extraordinario e ministro
plenipotenciario junto à córte de Turim, no anno de 1778, serviu conslanlemente
n'aquella legalo por espaco de quatorze aunos, ficando por duas vezes ali en-
carregado de negocios por quatro annos na ausencia do ministro. Mandado depois
gassar para Vienna, continuou servindo n'aquella missào as ordens de D. Lourenco
e Lima, por cinco annos, e quando este foi promovido a ministro em Londres,

ficou Miranda encarregado de negocios em Vienna, e n'essa qualidade residiu

n'aquella córte por espaco de dezesete annos. Em o 1.° de setembro de 1794 foi no-
meado officiai da secretaria de estado dos negocios estrangeiros e da guerra; e fi-

nalmente quando em 1817 se nomeou outro ministro para Vienna, foi Miranda no-
meado por decreto de 26 de agosto de 1817 para continuar a residir ali com o ti-

tillo de conselheiro de legacào, e ordenado annual de 1:6004000 réis, alem de
700^000 réis do logar de officiai da secretaria de estado, e 500#000 réis de com-
pensacào dos emolumentos do refendo logar, perfazendo tudo o vencimento an-

nual de 2:800&000 réis. Os seus vencimentos anteriores variavam conforme os

logares que successivamente occupou. Tendo sido abolidos os logares de conse-

Iheiros de legacSo pelo decreto das córtes geraes extraordinarias de 4 de setem-
bro de 1831, cessaram as suas funccóes n'aquelle emprego; e quanto ao logar de
officiai da secretaria de estado, nào permittindo tao provecta idade, qual a de se-

tenta e seis annos, que elle conta, o exigir d'elle um traballio efiectivo, qual se

precisa nas secretarias : foi forcoso deixar de o contemplar na recente organisa-

c3o d'ellas.»

Àcercada Oracùo(n° 1737), diz o sr. conselheiro José Silvestre Ribeiro o se-

guinte: no tomo ui da sua ilistoria dos estabelecimentos scienti(ìcos, etc, pag. 243,—«Contém noticias apreciaveis, e aponta elementos preciosos para a reforma da
organisacSo dos estudos. É porém de lastimar que nSo escrevesse com simplicida-

de, dando de mio a phrases enipoladas, e apparatos rhetoricos, a um eslylo pre-

tencioso, e a um modo de dizer que nem sempre llw permitte exprimir Claramente
o pensamento. Assim mesmo tem algumas passagens excellentes, brilliam pelo seu

bom juizo, e por urna grande copia de conliecirnentos, tanto mais notaveis, quanto
escreveu elle sendo ainda muito moco».

JOAQUIM JOSÉ DE MORAES, cirurgiao-medico pela escola medico-
cirurgica do Porto.— E.

7183) A homoepathia corno systema therapeutico. (These.) Porto, na typ. do
Diario do povo, 1865. 4.° de 34 pag. e 1 innumerada.

D. JOAQUIM JOSÉ PACHECO E SOUSA (v.Dicc, tomoiv, pag. 107.)

Era naturai de Alemquer. Nasceu em 21 de setembro de 1769, segundo o
necrologio inserto em a Nacùo, n.° 3:056, de 14 de Janeiro de 1758. Tomou o

grau de doulor em 1 1 de oulubro de 1858. — Morreu em Longiano (Italia) a 23

de novembro de 1857.
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Sob o nome do patriarcha D. Carlos da Cunha (brani mencionadas as pasto»

raes, que elle effectivamentc redigiu para esse prelado.

JOAQUIM JOSÉ PAES DA SILVA, fillio de José Joaquim da Silva c

de sua mulher i). Maria Joaquina Facs do Amarai, naturai da villa da Cai, fre-

guezia de terrei los, bispado de Vizeu, nasceu em 1 de julho de 1796. Doutor
em leis pela universidade de Coimbra, graduado em 8 de julho de 1818. Foi

collegial do collegio de S. Pedro de Coimbra desde 1826 a 1830. Na universidade

foi lente desde 1830 até 183'*. Exerceu tarnbem os cargos de viee-conservador e

procurador fiscal da fazenda da universidade. Foi um dos lentes demittidos por
circumstancias polilicas em 1834, mas em 18i3 foi readmittido. Teve a sua jubi-

lacao em 17 de outubro de 1863 e falleceu em 15 de janeiro de 1874.

Foi vogai do conselho de districto de Coimbra e da junta geral do mesmo
districto durante alguns annos.

À santa casa da misericordia de Coimbra, de que foi provedor, prestou re-

levantissimos servicos zelando os seus interesses e dirigindo-lhe inuitas causas

e negocios importantes. Aos esforcos do dr. Paes deveu em grande parte a mise-
ricordia o vencimento do importante litigio que ella teve contra Joaquim Antonio
Teixeira Barbosa sobre a valiosa heranca de Amaro Coulinho Pereira. Grata a tan-

tos e tao relevantes servicos a misericordia mandou collocar na sua sala nobre o
retrato a oleo do dr. Paes. Negou-se elle sempre a que se Ihe tirasse o retrato, e,

para que a misericordia podésse conseguir o seu intento, foi mister que o artista a

quem a execucào do retrato foi incumbida esludasse a physionomia do dr. Paes
sem que este o soubesse, indo para esse firn encontrar-se disfarcadamente com
elle nos passeios que frequentava e parlicularmente no terreiro da universidade.

0 nome do dr. Joaquim José Paes da Silva anda ligado de maneira
muito honrosa à historia do nosso codigo civil. Por decreto de 8 de agosto de
18o0, publicado no Diario do governo n.° 186, foi o dr. Paes nomeado membro
da commissao creada pelo mesmo decreto para rever o codigo civil portuguez,

cuja redaccSo foi encarregada ao juiz da rela(3o do Porto, sr. Antonio Luiz de
Seabra, hojc visconde de Seabra. No desempenho d'està honrosissima commissao
trabalhou o dr. Paes com zèlo e afinco inexcediveis, esclarecendo com sua aucto-

risada opiniSo muitos pontos difficeis e tratando as queslóes com a maxima prò-
ficiencia.

Téem aqui boa cabida algumas noticias relativas ao codigo civil, elementos
interessantes da sua historia, e ao mesmo tempo indicacOes da grande parte que
ève na perfeicSo d'està obra o dr. Paes da Silva.

Em officio datado de Coimbra de 31 de julho de 1855, dirigido ao ministro

da justica, participava o dr. Vicente Ferrer Nelo Paiva, presidente da commissao
revisora do codigo, que, em èxecucao do decreto que a creàra, a commissao se

havia reunido no dia 20 de julho, composta do redactor do codigo, do lente ca-

thedratico de direito Joaquim José Paes da Silva e do referido Vicente Ferrer; e,

informando do andamento e fórma dos trabalhos, dizia enlre oulras cousas:

«Os membros da commissao estao concordes em que os pontos de partida

para o novo codigo civil devem ser o nosso direito e os costumes nacionaes, que
sómente deverào sor postos de parte quando forem evidentemente de encontro
aos principios do justo ou às conveniencias da politica, segundo os progressos da
sciencia do direito e estado da nossa civilisacao. N'este caso e em todas as omis-
sfles, que dao logar ao direito controverso, que entre nos é a maxima parte do
direito civil portuguez, pela deficiencia e pobreza da nossa legislacao, apesar de
muitos volumes de leis extravagantes, os membros da commissao pensam unani-

memente mie devem recorrer aos nossos reinicolas e aos codigos e principaes es-

criptores uas nacòes cultas sobre o direito civil, servindo-lhes de criterio ou pe-
dra de toque, para adopcao ou rejeicao das doutrinas do nosso venerando direito,

louvaveis costumes, e aquelles principios, sobre que se estriba a sciencia da le-

gislacao...»
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Os relevantes servicos preslados pelo redactor do codigo civii e pelos mem-
bros da commisto revisora foram tidos na maior consideracelo pela camara dos
dcputados, comò consta dos seguintes documentasi

«Ill.
m0 e ex. 1"0 sr.—A un mime approvalo d'està camara, em sessa"o no-

ctuma de 22 de junho corrente, à proposta apresentada pelos srs. deputados Fran-

cisco Luiz Gomes, Antonio Ayres de Gouveia, Ricardo Guimaraes e Antonio Au-
gusto Teixeira de Vasconcellos, para quese enderecassem votos de agradecimento

ao auctor do codigo ci vii e aos membros da commissào revisora, traduz exube-
rantemente o alto apre^o e elevada consideralo em que a camara, orgào da ex-

pressato de todo o paiz, lem um servico tilo relevante corno instantemente recla-

malo: assim cabe-me com a honra tambem o prazer de significar a v. ex.* estes

sentimentos, juslamente devidos pela parte que tomou n'aquella importante com-
missào, enviando a v. ex.* a inclusa copia da acta da mencionada sessào, com
referencia a ailudida proposta.

«Deus guarde a v. ex.* Palacio das córtes, em 27 de junho de (867.—
III »• e ex.™ sr. Joaquim José Paes da Silva.= Cesario Augusto de Azevedo Pe-
reira, deputado e presidente.»

«Parte da acta da sessào da camara dos senhores deputados de 22 de junho
de 4867, sobre o codigo ci vii.

«Os srs. Francisco Luiz Gomes, Antonio Ayres de Gouveia, Ricardo Guima-
raes e Antonio Augusto Teixeira de Vasconcellos, mandaram a seguinte proposta

para a mesa:
«Propomos que a camara dos deputados vote agradecimentos ao auctor do

«codigo civil, e aos membros da commissào que o discutiu e aperfeicoou, pelo

«servico relevante que prestaram ao paiz, apromptando està utilissima reforma.»

«Foi unanimemente approvada, deliberando a camara, a requerimento dos
mesmos srs. deputados, que fosse enviada ao auctor do codigo e a cada um dos
membros da commissào revisora, urna copia da presente acta.

«Camara dos senhores deputados, em 25 de junho de 1867. — Ill.
mo e ex.MO

sr. Joaquim José Paes da Silva.= Cesario Augusto de Azevedo Pereira, deputado
presidente= José Maria Seixas de Menezes, deputado secretano= Fernando Af-
forco Geraldes Caldeira, deputado secretano. »

Com respeito ao projecto do codigo civil escreveu o dr. Paes duasobras no-
taveis, dilBceis hoje de enconlrar no ir.ercado:

7184) Observacues sobre o projecto do codigo civil. Coimbra, imp. da Uni-
versidade, 1859, 8.°* gr. de 61 pag.

7485) Novas observagòes sobre o projecto do codigo civil. Coimbra, imp. da
Universidade, 1863, 8.° gr. de 64 pag.

Em officio de 8 de abril de 1863, o ministro dos negocios ecclesiasticos e da
jnstica, Gaspar Pereira da Silva, louvava o dr. Paes pelo cuidado e perseverane*
com que concluiu as Novas observacues, e Ine participava que na mesma data era
este importante trabalho remeltido ao administrador da imprensa da universi-

dade para que houvesse de fazer proceder à impressào de 500 exemplares.

0 dr. Paes foi agraciado com a carta de conselho em 13 de novembro de
1866. N'este documento léem-se as seguintes expressfies indicativas dos funda-
menlos em que se baseava a concessao d'està graca: «Tendo em considerarlo o
merecimenlo e luzes do dr. Joaquim José Paes da Silva, lente jubilado da facul-

dade de direito da universidade de Coimbra, e bem assim os seus valiosos servi-

cos por longo tempo prestados no exercicio do magisterio, e no desempenho da
commissào revisora do codigo civil, e de outras commissòes de interesse pu-
bJico...»

Àcerca do dr. Paes da Silva publicou o sr. Joaquim Martins de Car-

valho, no Conimbricense n.» 2763 de 47 de janeiro de 4874, um extenso artigo

biographico, para o qual remettemos o leitor que desejar mais amplas informa-

cóes relativas a lào prestante jurisconsulto. Este periodo, que ahi se lé, resumé
em poucas palavras os seus grandes meritos: «Era um dosprimeirosjurisconaul-
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tos portuguezes. De toda a parte do reino era consultado corno oraculo da scien

eia sobre numerosissimos c imporlantes processos que se intentavano A sua au-

ctorisada opiniào era tida na oiaior conia em todos os Iribunaes.»

JOAQUIM JOSÉ PAES DA SILVA JUNIOR, fillio do antecedente, e

naturai de Eiras, concclho de Coimbra, nasceu cm 25 de junho de 1832. Hece-

beu o grau de doutor em direilo na universidade no dia 31 de julho de 1854.

Tem a data de 21 de junho de 1855 o seu despacho para lente substituto extraor-

dinario da faculdade de direito. Hoje é uni dos cathedraticos mais anligos.

Tem regido ba muìtos annos a 15.* cadeira da sua faculdade (processos ci-

vis espéciaes, summarios. summarissimos e ex ecutivos, processo commercial e cri-

718b) Dissertatilo inaugurai para o acto de concìusòes magnas na faculdade

de direito. Coimbra, na jmp. da Universidade, 1854. 8.° gr.— 0 enunciado d'està

dissertalo é o seguinte: Legitimacào dos filhos adidterinos feita por subsequente

matrimonio, e seus effeitos.

0 sr. Manuel de Oliveira Chaves e Castro (hoje seu collega na faculdade de
direito), quando seu discipulo tomou notas das suas preleccCes oraes e as reuniu

em um livro que publicou com o seguinte litulo:

7 187) Aponlamentos sobre alguns processos summarios, summarissimos e execu-

tivos e sobre o processo para a exigencia dos creditos hypothecarios, creado pela leihy*

pothecarìa de 1 de julho de 1863, colhidos em notas lachygraphicas da explicacuo

do excellentissimo senhor dr. Joaquim José Paes da Silva Junior ao curso do 5.°

anno juridico de 1864 a 1865 pelo seu discipulo Manuel de Oliveira Chaves e

Castro. Coimbra, na imp. da Universidade, 1865. 8.° de 324 pag. Està obra teve

em pouco tempo um consumo completo e boje é diffidi encontral-a no mercado.

0 dr. Joaquim José Paes da Silva Junior tem a carta de conselho. Foi colla-

borador e posteriormente tem sido um dos redactores da Revista de legislacào e

jurisprudencia, periodico muilo importante que se publica em Coimbra desde o
1.° de maio de 1868. Logo no primeiro volume d'està publicaeSo se tornaram

muito assignalados os servicos do dr. Paes, merecendo que o entào redactor prin-

cipal, dr. Manuel de Oliveira Chaves e Castro, lizesse d'elles a honrosa comme-
moracelo que se lé no comeco do segundo volume:— «0 ex.mo sr. dr. Joaquim
José Paes dà Silva Junior, que nos tem prestado sempre e com boa vontade um
efficaz e desinleressado auxilio, e a quem a verdade e a gralidao nos obriga a

declarar que pertence tudo o que de bom se tem publicado n'esta Revista, conti-

nua a auxiliar-nos pelamesma fórma com suas luzes e vastos conhecimentos juri-

dicos».

0 dr. Paes tem pertencido a varias cominissóes de servico publico, das

quaes se tem sempre desempenhado com o maior zèlo. Desde 1854 a té 1859 fez

parte das mesas de exame, de varias disciplina» no lyceu nacionai de Coimbra.
Em 1867 pertenceu à commissao especiaf junlo do mesmo lyceu, creada para
observar o andamento dos exames finaes e compor um relatorio àcerca do modo
corno os alumnos se apresentavam preparados, etc. Os servicos prestados por
està commissao constam do Relatorio respectivo, redigido pelo sr. Joaquim Alves

de Sousa e impresso na typographia da universidade em 1868. Outra commissao,
a que pertenceu o dr. Paes, e està importantissima pelos proficuos resultados que
dos seus servicos provieram, foi a commissao creada por decreto de 9 de agosto

de 1866 para a reforma da adminis tracco dos campos do Mondego. No desempe-
nho dos seus trabalhos fez està commissao importantes propostas, algumas das

quaes foram attendidas no decreto de 26 de dezembro de 1867 que regulou a
legislagao relativa ao regimen do rio Mondego, seus affluentes e valias, e revogou
em grande parte a lei de 12 de agosto de 1856, que nflo havia correspondido aos

benevolos intuitos dos seus auctores. Em virtude dos trabalhos da commissSo e

do refendo decreto a administracSo do Mondego e seus campos, d'antes cabotica,

entrou n'uma epocha de notavel regularidade produzindo beneficos resultados,
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que certamente se tornarlo ainda mais uteis quando o governo approvar o regu-

lamento respectivo ao mesmo decreto. Pertence ainda o dr. Paes a commissSo
creada pela lei do 1.° de julho de 1867 para a extinccSo dos pantanos e arrozaes

no districto de Coimbra.
No instituto de Coimbra exerceu o honroso cargo de presidente. Foi tambem

presidente da sociedade philanthropico-academica da mesma cidade.

JOAQUIH JOSÉ PEDRO LOPES (v. Dice, tomo ìv, pag. 107 e 417).

0 titillo exacto do n.° 1747 é :

Historia secreta da corte e gabinete de Saint Cìoud, ou de Bonaparte. Em
urna serie de cartas, escriptas durante os mezes de agosto, setembro e outubro de

1805, etc. Traduzida do inglez em portuguez. Lisboa, na offic. de Joaquim
Rodrigo de Andrade, 1810. 8.° francez. Tomo i de 276 pag.; tomo n de 296

Pag-
N'um retralo de Lopes, que Innocencio possuia, estava posta, pelo punho

d'aquelle, a declaracilo de que contava quarenta e seis annos, em 1827, o que dà
em 1781 a data do seu nascimento.

Devem fazer-se as seguintes alteracòes:

Do jornal Interessante (n.° 1:745) sairam só tres tomos. NSo encontrei mais
na coltecelo da bibliotheca nacional de Lisboa. 0 tomo i, cujo numero 1, appa-
receu em janeii o de 1833, contém 26 numeros com 624 pag. e 8 de indice e ros-

to. Cada numero era em 4.° de 24 pag. Fóra impresso, no comeco, na typ. de
Candido Antonio da Silva Carvalbo; depois na ae R. da Costa ; e em ultimo lo-

car na de Luiz Maigre Restier Junior.—0 tomo n, comprehende, dos n.0' 27 a
52, 624 pag. e 4 innumeradas de indice. Foi impresso na mencionada typ. de Res-

tier Junior, durante o segundo semestre de 1835 e parte de janeiro de 1836. Do
n.° 39 em diante mudara a fórma da publicacao, isto é, deixou de ser scmanal e

passou a sair tres vezes por semana, em 8 pag., formando portanto os tres nume-
ros 24 pag.—0 tomo in, comecou em janeiro e durou alé maio de 1836, com-
prehendendo, de n.0< 1 a 57, 469 pag. Foi impresso na typ. Imparcial.

A obra Metiusko, m os polacos, (n.° 1748), foi impressa na offic. Regia, 1815.

8.° de 115 pag,

As Idéas liberaes (n.° 1750) teve 2.* edicito. Lisboa, na imp. Regia, 1823.8.°

de 301 pag.

A religiào provada (n.° 1751) foi tambem impressa na mesma imp. 8." de

308 pag.

0 opusculo Verdadeiros interesses das potencias da Europa (n.° 1754), tem
12 pag.

0 n.° 1755, A expedicuo de D. Pedro, ou a neutralidade fingida, tem 48

Pag-

Alem dos opusculos, em verso, mencionados nas pag. HO e 447, tem mais-

o seguirne :

7188) Em 26 de outubro de 1830, anniversario de el-rei de Portvgal e Al-

garves o sr. D. Miguel 1. Ode. Lisboa, na imp. Regia, 1830. Foi. de 3 pag.

# JOAQUIM JOSÉ PEREIRA DA SILVA RAMOS, natura! da fre-

guezia de Valbom, suburbios do Porto, onde nasceu a 26 de agosto de 1818. Na-
turalisado cidadào brazileiro por diploma de 4 de julho de 1849. Doutor em di-

reito civil e canonico pela umversidade de Iena, no gran-ducado de Saxonia-Wei-
mar, advogado provisionai no Rio de Janeiro, nomeado em 1851. Pertenceu à

guarda nacional da mesma cidade, corno officiai
;
sub-delegado de policia, cura-

dor dos orphSos, etc. Socio do instituto juridico de S. Paulo, e de outras corpo-

racòes, etc.— E.

7189) Abecedario juridico-commercial, ou compilacuo por òrdem alphabetica

das disposicùes attualmente em vigor do codigo commercial do imperio do Brazil,

de todas as leis, decreto* e actos do governo, que desde a promulgacao do mesmo
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codigo, e concernente ao commercio se téem promulgato e expedido ; assim corno dos

assentos do tribunal do commercio da capital do imperio, e dot opinioes do tnsti-

tuto dos advogados do Brazil a respeito da intelligencia de alguns artigos do co-

digo e de seus requlamentos, etc. Rio de Janeiro, na typ. universa! de E. & H.

Laemmert, 1861. 8.° gr. de vm-629 pag.

7190) Inihcador penai, contendo por ordem alphabetica as disposicòes do co-

digo criminal do imperio do Brazil, e de todas as leis penaes posteriormente pu-
blicadas até o presente, e o calculo das peììas dos differentes artigos, segundo os

respectivos graus, etc. Jbi, em casa dos rnesmos editores e impresso na sua typ.,

18él. 8.° gr. de 11-292 pag.

7191) Marnai pratico ilo processo commercial, organisado conforme as dispo-

sicòes legislativas e a pratica estabelecidn, seguido de um formulario de todas as

accòes conhecidas no fóro commercial brazileiro, etc. Obra summamente util e in-

dispensarci à classe a que se destina, etc. Ibi, na tnesma typ., 1861. 8.° Tomo i,

de vi-302 pag. Tomo n, de 330 pag. —Teve segunda edimo em 1864.

7192) Codigo das leis do processo criminal e policial nos juizos e tribunaesde

primeira instando. Ibi, na mesma imp., 1863. 8.° gr. de vi-585 pag. e mais 5 de
ìndice. Com 4 modelos e 8 mappas, um dos quaes comprehende dez divisóes com
outros tantos mappas parciaes. —Obra compendiosa e de notavel trabalho, por se

acharem ali colligidos os actos legislativos e elementares, que, segundo diz o au-

ctor, andavam espalbados por mais de vinte grossos volumes.

7193) Doutrina das accòes. Ibi, na mesma imp.— Tem sido està obra reim-

pressa em differentes epochas. A 6." edicào, de 1865, comprehendia um voi. 8.°

gr. de 470 pag.

7194) Primeiras linhas sobre o processo orphanologico. Ibi na mesma imp.

—

Tambem impressa repetidas vezes. A 8.» edicào formou um voi. 8.° gr. de 340

7195) Curso de direito hypothecario brasilico, ou compilando de tudo o que
mais convém saber sobre tuo importante materia, seguido de modelos para reque-

rimentos, etc. Ibi, na mesma imp., 1866. 8.° gr. de vi-273 pag.

7196) Regulamenlo do imposto do séllo e da sua arrecadacdo, etc, augmentado
com todos os actos do governo que desde a sua publicacùo se tem expedido até o pre-

sente, revogando, alterando e esplicando algumas dt suas disposicòes. Ibi, na mes-
ma imp., 1866. 8.° gr. de HO pag.

7197) Apontamentos juridicos sobre contratos. Ibi, na mesma imp., 1868. 8.°

.gr. de iv-383 pag.—N'esta obra Irata o auctor largamente de todos os contratos

geraes e particuiares, indicando a legislaeào que os regola.

JOAQUIM JOSÉ PINTO DE CARVALHO (v. Dice, tomo iv, pag.

111).

Nos additamentos, a pag. 447 e 448, se diz que Pinto de Garvalho nao é au-

ctor, mas traductor da obra mencionada sob o n.° 1775.

JOAQUIM JOSÉ RODRIGUES DE BRITO (v. Dice, tomo rv, pag.

HI).
Recebéra o grau de doutor a 8 de julho de 1787; fora despachado lente sub-

stituto dafaculdade de leis da universidade de Coimitra em 19 de agosto de 1803,
lente cathedratico em 2 de janeiro de 1816. e jubilado em 1823.— De seu fìllio,

Joaquim Maria Rodrigues de Brito, se darSo adiante novos esclarecimentos.

* JOAQUIM JOSÉ RODRIGUES TORRES, visconde de 1 1abora hy. mi-

nistro e secretano de estado bonorario, condecorado com varias ordens, etc. Do
ministerio organisado em 1868 foi o presidente do conselbo com a pasta da fa-

zenda. É ja fallecido. — E.

7198) Proposta e relatorio apresentado à assemblèa geral na segunda sessao

do, 14." legislatura, pelo ministro e secretarlo de estado dos negocios da fazenda.
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Rio de Janeiro, na typ. Nacional, 1870. Fol. de 47 pag., seguido de mappas, ta-

bcllas e outros documentos.
Terà, de cerio, mais algumas obras, mas nà"o as conbeco, nem possuo nota

de quaes sejam os seus titulos.

JOAQUIM JOSÉ DE SANT'ANNA (1.°) (v. Dice, (omo iv, pag. 91).

Eni as notas de Innocencio encontro o seguitile aponlamento a respeito d'este

medico :

Por decreto de 15 de fevereiro de 1783 foi nomenilo para exercer, no hospi-

tal de S. José de Lisboa, a profìssào de cirurgiào oculista, na mesma conformi-
dade que a exercéra David Filippo Schwartz, seu mestre, curando os enfermos e

ensinando a theoria e pratica aos praticantcs de cirurgia das aulas do hospital,

coni o ordenado annual de 140£000 réis, sem mais algum estipendio. Para regu-

Jar o estudo, escreveu e publicou os seus Elemento* de cirurgia ondar (n.° 1626),
obra em que mostra sufficiente instrucclo e conhecimento da pbilosophia medica
do seu tempo, e que nao Jhe eram eslranhas as theorias dos mais distinclos ocu-

listas de Allemanfia, Inglaterra e Franca, mostrando-se igualmente conhecedor das
sciencias accessorias, de sorte que o seu compendio coordenado e escriplo coni

methodo, veiu supprir a lacuna que bavia n'este ramo, e facilitar o estudo aos

que se Ihe dedicassem.

Era tambem, ao que se afiìrma, exceliente operador. Padeceu desgostos e

contrai iedades da parte dos seus collegas, e teve de suslentar-se centra as intri-

gas, que afìnal prevaleceram, fìcando por portaria do enfermeiro rnór, de 29 de
outubro de 1810, supprimida a enfermaria e rurso das moleslias de olbos no hos-
pital de S. José. Santa Anna morreu em idade avancada, aos 16 de selembro de
1814, com a gloria de ler sido o primeiro oculista de Porlugal, e o que levantou

està parte da medicina a urna altura até entao desconhecida. D'elle falla com
granaes louvores o dr. José Candido Loureiro no seu Rehtorio sobre o congiesso

inteimacional de ophlalmoloffia de J867
}
de pag. 35 a 40.

Dos Elementos (n.° 1626) existia, na bibìiotheca da escola medico-cirurgica

de Lisboa, urna edicAo de 1783, anterior portanto onze annos à que ficou indi-

cada.

FR. JOAQUIM JOSÉ DE SANTA ANNA (2.°), doutor em theologia,

professor na umversidade de Coimbra, geral da sua congregalo dos eremi las da
serra de Ossa, orador muito eloquente, gosando de grande credito no seu tem-
po.— Nao sei a data do seu nascimento. No retrato a oleo, que existe com o de
outros homens prestantes e illustres, na bibìiotheca nacional de Lisboa, se lé que
este notavel theologo se finou em 1 de agosto de 1776. — E.

7199) Sermuo da cinza, que prègou na capella da universidade, havendopre-
redido a arrebalada morte do desembarffador Manuel José Alvares de Carvalho.

Lisboa, por Francisco Borges de Sousa, 1778. 4.° de 23 pag.

* JOAQU1M JOSÉ DE SANTA ANNA, ESBARRA (v. Di»., tomo
iv, pag. 91).

Y. tambem o que se diz, no indicado tomo, a pag. 445. A bibìiotheca nacio-
nal de Lisboa tem algumas produceòes d'este poeta brazileiro. Quando meno», ali

.deve existir um exemplar da Pendencia que tivèram os deuses do Olympo, etc,

dedicada ao duque de Lato.

JOAQUIM JOSÉ DOS SANTOS LEITÀO. cirurgiào-medico pela es-

cola medico-cirurgica de Lisboa. — E.

7200) Tratamento da fistula do anus pelo methodo da incisolo com preferen-

do a todos 03 outros. (Thcse.) Lisboa, 1832.— Està these devia conservar-se em
ms. na bibìiotheca da dita escola; mas, segundo consta, alguns d'estes trabalhos

foram pedidos por seus auctores e entregaram-se-lhes, e por isso faltam ali.
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# JOAQUIM JOSÉ 1>A SILVA, meslre sapaleiro, sem estutlos, naturai

do Rio de Janeiro. Segundo informalo prestada a Innocencio pelo sr. Pereira

Caldas, este homem gosava, no Brazil, da inesma nomeada de versejador do Zi-

n5o, do Allo Minho, cujas poesia», escolhidas cuidadosamente, sairarn à luz, se-

gunda vez, em Valenza, em 1857, na typographia do iornal A Razùo, em 8.° de

74 pag., depois de exhausta rapidamente a priineira edi^ao, de perto de 5:000

exemplares, conforme se ve' do prologo da nova edic^o. — E.

7201) Sondo a Joùo Xavier de Matos.—Saiu impresso na Miscellanea poeti-

ca, collecfao brazileira. «É a unica poesia, acrescenta o sr. Caldas, que liei visto

impressa de Joaquim José da Silva, e é subidamente sunerior às poesias de Fran-

cisco Piies Zinao, soldado, sem estudos, igualmente.» Eis, corno curiosidade, este

soneto :

As rhymas de Jo5o Xavier de Matos

Sao as obras de um genio bem completo,

Poiém melbor nao fez um bom soneto,

Do que eu faro alguns pares de sapatos.

Se elle so procura genios gratos,

Eu quero cordoviio do mais selecto
;

Queixa-se elle do seu ingrato affecto,

Eu me alegro de ver genios ingratos.

Bem sei que toda a córte de Lisboa

Applausos mil Ibe dà com bisarria;

Que a fama do seu verso o mundo atrda.

Porém eu tenho ca outra valia ;

Porque lodo o Brazil jà me apregóa:

Primaz da Parnasal sapataria.

JOAQUIM JOSÉ DA SILVA MENDES LEAL, filho de José da Silva

Mendes Leal e de sua mulher L). Maria Domingas de Ascensao Barbosa, jà falle-

eidos. Nasceu em Lisboa aos 21 de abril de 1821. Interrompendo a sua carreira

de estudante em 1834, por causa dos successos politicos d'aquella epocha. que n5o
lhe permittiram que seguisse o curso no seminario de Santarcm, obleve urna col-

localo no commercio, onde esteve até 1813. Ali estudou particularmente os idio-

mas francez e inglez, sendo depois nomeado amanuense da contadoria do hospital

de S. José, onde serve ao presente as funre.óes de chefe da seccSo da receita. Em-
prega-se tambem, desde muitos annos, na revisao do Jomal do commercio, de Lis-

boa. Fundou, em 1852, urna foiba intitulada Paquete commeirial, destinada ao

commercio, e que durou até 1854. Tem collaborado nos jornaes Rei e patria, Na-
rdo e Jomal do commercio, em defeza dos direitos e interesses do hospital de
S. José. Tem o habito da Torre e Espada e a mcdalha humanitariaconcedida pela

camara municipal aos que prestaram servicos durante a epidemia da febre ama-
rella. Os longos e bons servicos d'este antigo funccionario no hospital de S. José,

acham-se mencionados n'um opusculo que elle publicou sob o titulo de Memoria . .

.

offerecida aos dignos pares do reino e deputados ila nacuo portugueza, por occasiuo

de entregar o seu requerimento dirigido ds cortes, pedindo-lhe sejam remunerados
os servicos feitos ao hospital de S. José e sua antiguidade corno empregado na con-

tadoria do mesmo hospital. Lisboa, na typ. da rua do Crucifixo, 62 a 66, 187U.
8.° de 76 pag.

É irmSo segundo do illustre poeta, estadista e diplomata, sr. conselheiro Jose

da Silva Mendes Leal, de quem jà se tratou, e ainda se fallarà n'este Dice. — E.

7202) Descripcùo fosforica da ermida de Nossa Senhora do Monte e S. Gens,

etc. Lisboa, na typ. Commercial, 1860. 8.° cr. de 22 pag.

7203) Epitome dos melhoramentos estalelecidos desae 1851 a 1859 no hospital
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de S. José e annexos "pela administracào dos mesmos hospitaes, de que è enfermeiro

mór o conselheiro Dioqo Antonio Cotreia de Sequeira Pinto, eie. Ibi, na mesma
typ., 1860. 8.» gr. de 23 pag.

7204) 0 consorcio de Lucrecia. Comedia em um acto. Represcntada no theatro

do Gymnasio em 21 de julho de 1861. Ibi, na incarna imp., 1862. 8.° gr. de
50 pag.

7205) Relatorio e conta da geremia (da real irmandade de Nossa Senhora da
Conceifào da igreja dos Anjos) de ISSI a 1882. Lisboa, sem indicalo da im-
prensa, 1882. 8.° de 21 pag.

7206) Relatorio da gerendo de 1882 a 1883. Idem, 1883. 8.° de 24 pag.

O primeiro relatorio, de pag. 3 a 5, e o segundo, de pag. 4 a 7, contém urna
noticia historica da dita irmandade.

7207) Um par designai Comedia em um acto. Represcntada no theatro da
ma dos Condes em 8 de fevereiro de 1864.— Saiu impressa nos primeiros nunie-

ros no jornat Fior litteraria.

Alem d'isto, o sr. Joaquim Mendes Leal conserva ineditas as seguintes pefas :

7208) O mercado dna creadas. Comedia em um acto. (Representada no theatro

da rua dos Condes em 22 de fevereiro de 1862.)

7209) ir à forra para cosar. Comedia em tres actos. (Idem, em 23 de maio
de 1864).

7210) Um casamento na Panasqneira. Comedia... (Esleve no theatro do
Principe Real, mas nào foi representada, por terem saido entao alguns dos actores

que pertenciam a companhia dramatica.)

O sr. Joaquim Mendes Leal foi por alguns annos proprietario de urna typo-

graphia, que depois, segundo me consta, passou a um seu antigo parente, empre-
gado n'ella.

JOAQUIM JOSÉ DE SOUSA, cujas circumstancias pessoaes nSo me s5o

conhecidas. — E.

7211) Exercicio publico de rhHorica, no seminario de S. Pedro de Braga,
sendo presidente Francisco José Lopo Fortunato. Porto, na offic. de Pedro Ribeiro

Franca e viuva Emery, 1791. 4." com 8 pag. — É opusculo oflerecido ao arce-

bispo primaz D. fr. Caetano Brandao, e pouco vulgar. Comprehende assumpto de
dois dias de discussilo, em que, aleni do indicado Joaquim José de Sousa, en-

traram Alexandre José Gonfalves, Francisco Manuel Jusliniano, Manuel Antonio
Dias, José Pedro de Sousa e Manuel José Pinto. Foi impresso com pouco zelosa

revisao, e por isso se Ihe devem fazer as seguintes correccóes : na pag. 6, em vez
de Disto, leia-se mito; e na pag. 8, corrija-se alegria por allegoria.

JOAQUIM JOSÉ DE SOUSA HOCDA SALDAMIA, que parece ter

sido de profissao militar.—E.

7212) Operas segundo o gosto do theatro portuguez, que se ìntilulam: Viriato

na Lusitania, Fallaris em Athenas, Cassiopea na Elhiopia, Atlante na Maurita-
ma, Sacrificio de Efigenia. Compostas em o nosso idioma. Tomo i. Lisboa, 1761.
8.° de viu-440 pag.— É mnito pouco vulgar està obra. Nào sei, porém, se o auctor
publicou o tomo n e mais alguin traballio.

* JOAQUIH JOSÉ TEIXEIRA, nasceu no Rio de Janeiro a 27 de agosto
de 1811. Advogado, bacharel em letras pela universidade de Franca, bacharel
formado em sciencias juridicas e sociaes pela academia de S. Paulo, antigo juiz

municipal e de orphSos na provincia do Rio de Janeiro, delegado de policia, de-

pulado à assemblèa provincial da dita provincia, sendo ahi eleito secretano e vi-

ce-presidente ; deputado a assemblèa geral por Sergipe, presidente n'esla ultima
provincia, membro iniciador do instituto dos advogados brazilciros, socio do in-

stiluto historico e geographico brazileiro, etc. É condecorado com a ordem da
Rosa.—E.

TOMO XII (Supp.) 7
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7213) 0 matta mura. — Romance originai publicado nos folhetins do /or-

na/ do Commercio, do Ilio de Janeiro, em 1849.

72 l 'i) A heroina do Pani.— Idem, e transcripto no periodico Brazil, en-

tao redigido por Justiniano Hocha, que aliàs era adversano politico do auctor.

72 lìi) 0 novo Gii- lira:.— Idem.

7210) A sobrinha do conego.—Idem. Este, corno a Heroina, perfeilamenle

brazileiros, forarn milito elogiados pela imprensa brazileira.

7217) As noites do cemiterio. Trad. de Les nuits du Pére Lachaìse, de Léor*

Gozlan.—Tambem publicado no Jornat do commercio, assim corno outros ro-

mance* traduzidos, e alguns seni o seu nome.

7218) Virginie, de"Mr. de Saint- Iber.—Trad. verso por verso.

7211) ) Joào. Comedia em tres actos.

7220) A aposta. Comedia em um acto.

7221) A [umilia do bardo. Comedia em um acto.

7222» 0 ministro e seu secretorio. Comedia em um acto.

7223; Os dois compadres. Comedia em um acto.

7224) Camòes. Tragedia em ciuco actos.

7225) 0 ministro tiaidor. Drama em tres actos.

7220) 0 parricida. Drama em qualro actos.

7227) As deirOes. Comedia em quatro actos.

7228) Urna paixào. Drama em tres actos.

7229) Ojuiz depaz. Comedia em um acto.

7230) Tres dias de ministro. Comedia em tres actos.

7231) A rica de honra. Comedia em um acto.

7232) Os dois descontentes. Comedia em um acto.

A maior parte das produccóes dramaticas, que menciono, lbram represenla-

das nos principaes theatros do Mio de Janeiro, mas o auctor conservava-as inedi-

tas quasi todas, ao que me informam.

7233) Versos, eie. 1 > io de Janeiro, na typ. lilliographica do imperiai instituto

artistico, 1863. 4.° de vi- 133 pag, ornada dè viulietas.— Edicao nitida e de luxo.

Entre as poesias està um pequeno drama intitulado CamOes, que nao posso dizer,

porque nào o vi, se tem alguma cousa de communi com a tragedia, de que antes

liz meneao, conforme a nota mandada em tempo, pelo proprio auctor, a Inno-

cencio.
"

723 ») limito do recurso apresentado no tribunal da relacào da corte pelo ad-

vogado de Domingos Moutiidw. ibi, na typ. Perseverano),' 1866. 8.° gr. de 21

PaS-
7235) A memoria de Rita Manuele Duque Estrada Teixetra, 26 dejulho de

1873. Ibi, 1873, 4.° ou 8.° gr.—É urna volieecao de sonetos e outras poesias fu-

nebres, em que o auctor deplora senlidameute a perda de sua esposa.

Do sr. Teixeira ha urna ode. dois idyllios e outras poesias, no tomo n do Par-
naso brazileiro, de Pereira da Silva, pag. 296 a 306. Tem diversa collaboralo em
prosa e verso nos periodicos Defensor du patria, Iris, Aclualidade, Cotmier du
Brèsil, etc. Em 1863 ou 1864 escrevèra alguns artigos, sob o pseudonymo de Pa-
pagaio, para a folha humoristica Bazar Volante.

JO.VQUIM JOSÉ DO VALLE (v. Dice, tomo iv, pag. 113).

Note-se, em primeiro logar, que o Analecto poetico mencionado separada-

mente no tomo viu, pag. 59, n.° 2072, é o mesmo que fòia indicado no tomo ìv,

sob o n.° 1786. Nilo comprehende só dois lomos, mas tres. Os tomos i e n forarn

impressos na nova typ. commercial portuense, 1836-1837. 8.° de 136 e 132 pag.

O tomo ni, publicado annos depois, appareceu com o titulo seguinte:

Continuacào do Analecto poetico, publicado em 1836, a qual contèm tres can~

tos de um poma sacro, diiersas poesias e uni drama em prosa: consagrada à sau-

dosa memoria do ill.
mo

e ree.'"" sr. Aìdonio de Cerqueira [ iliaca Bacellar, degnis-

simo abbade da freguezia de Santa Maria dos Anjos de Goiiùes, do arcebispado de
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Braga, etc. Porto, na typ. de Sebasliao José Pereira, 1846. 8.° de 12-(innumera-

das)-170 pag. — 0 poema inti tuia-se A redempnio, e o drama, em uni acto, em
prosa, deuomina-se O casamento por industria ou a escota de costumes, cometa a

pag. 13^ e segue alé o lini do livro.

JOAQUIM JOSÉ VENTURA DA SILVA (v. Dice., tomo iv, pag.

114).

Ao que ficou indi cado, acresce :

7236) Orthographia da lingua portugueza , reduzida a regras geraes e espe-

àae$} etc. Dividese em duas partes, a si'gunda das quaes è segttida de uni appen-

dice, que comprehende um facilimo e novo methodo de ensinar e de aprcnder a ter

o portuguez. Lisboa, na imp. Nacional, 1834. S.° gr. de xvi-199 pag.

* JOAQUIM JOSÉ VIEIRA DE CARVALUO, bacharel formadopela
faculdade de dircito de S. Paulo, Brazil.— E.

7237) Tltese e dissertando para obter o grau de doutor, defendidas perantea
faculdade de direito de S. Paulo. Ponto da dissertalo : Qnal a influencia que

exercem nos aclos criminaes as differente» especies de alienacelo mentali S. Paulo,

na typ. imperiai de J. R. de Azevedo Marques, 1803. 8.° gr. de viu-11 pag.

Foi collaborador da Uei ista juridica, do Rio de Janeiro, onde lem varios ar-

tigos sobre pontos de direito.

JOAQUIM JOSÉ VIEIRA DA ROSA, cirurgiào pela escola medico-ci-

rurgica de Lisboa. — E.

7238) Tratamento operatorio das feridas transversaes dos intestino». (These).

Lisboa, 1836.— Creio que se conserva mss. na bibliotheca da dita escola.

P. JOAQUIM DE MACEDO (v. Dice, tomo iv, pag. 123).

Nascen em Lisboa a 25 de marco de 1719, na freguezia de S. José. Sondo jà

sacerdote, enlrou na congregalo da mis>ao a 25 de abril de 1740. — Morreu na
casa da Santa Cruz, junto a Guimaraes, a 14 de jullio de 1791.

Sào d'elle mais as seguintes obras :

7239) Compendio da vida de S. Vivente de Paulo.—Imprimiu-se coni o nome
de D. Jeronymo da Cunha, e assim foi descripto no Dice, tomo ih, pag. 204, n.° 138.

7240) Instruccoes da sacerdotes . . . por fr. Antonio de Molina, traduzido do

castelhano em portuguez por um devoto, eie. Lisboa, na olUc. de José da Costa

Coimbra, 1757. 4.° de xu-041 pag.

7241) Introducalo ao symholo da fé, composto pelo rev. padre fr. Luiz de

Granada, e traduzida na lingua portugueza por # # #. Ibi, na regia otlic. typ.,

1780-1782. 8.° em duas pàrtes: a 1.» com xxxhi-195 pag., e a 2.* com 707

pag.

Os Principios e documento» da vida christà, etc. (n.° 1821), sairam posthumos
com o seu nome declarado. Foram impressos em Lisboa, na ollic. de Antonio

Alvares Ribeiro, 1793. 8.° de 351 pag.

JOAQUIM MACIIADO (v. Dice, tomo iv, pag. 124).

Formara-se em canones com a dispensa da frequencia do quinto anno, em ra-

silo de scus servicos de tachygrapho nas cortes de 1821 e 1823. Affeicoado de-

pois ao pallido realista e ao governo do infante D. Miguel, fìzeram-n'o conego da

sé de Evora. Succederà corno bibliotbecario na bibliotheca d'aquella cidade ao

primeiro bibliotbecario, fr. José Conslancio da Cruz. Em 1834 perdeu a conezia

e o logar de bibliotheeario e falleccu em Evora entre os annos de 1844 a 1840.

É tambem d'elle o seguinte opusculo :

7242) Systema stenographico inrentath por Samuel Taylor, adaptado à lin-

gua franceza por Tlieodoro Pedro Berlin, que Joaquim Macinalo, etc, applivou ao

fiosso idioma. Lisboa, na imp. Regia, 1820. 4.° de 28 pag.

Digitized by Google



ioo J0

JOAQUIM MACHADO CABRAL E CASTRO, filho de Antonio Mo-
rena Machado, naturai de Villela, districto do Porto, bacharel formado em di-

reito pela universidade de Coimbra no anno de 186<).— E.

7243) Theoria do castigo. Principios fundamentaes. Coimbra, 1860. 8.° gr.

JOAQUIM MANUEL DE ARAUJO CORREIA DE MORAES, pro-
fessor de philosophia no lyceu nacicnal de Santarelli.—E.

7244) Historia das covas de Salamanca, do cavalleiro Francisco Botelho de
Moraes e Vasconcellos, chronista mór dos estudantes.trasgos e feiticeiros, abreviado
e traduzido, etc. Coimbra, na imp. da Universidade de Coimbra, 1838. 8.° de vm-
150 pag. e mais 2 de erratas.

7245) Elemento* de philosophia racional, precedidos de urna breve noticia da
hìstoria da philosophia, para uso dos principiantes e d'aquelles que sem frequen-
tar as anlas desejem saber dirigir sua rasuo. Lisboa, na typ. de Lucas Evange-
lista, 1851. 8.° gr. de 97 pag. e mais 3 de indice.

JOAQUIM MANUEL CASTELLINO, naturai de Goa, fdho de Nicolau
Rafael Castellino. Cirurgiao-medico pela escola medico-cirurgica de Lisboa, onde
defendeu these em 13 de novembro de 1871. — E.

7246) Pneumonia e oxido branco de antimonio. Lisboa, na typ. de Salles,

1871. 8.° de 108 pag. e mais 5 innumeradas, sendo 1 desdobravel.

JOAQUIM MANUEL DO COUTO, capilào de mar e guerra, cavalleiro

da ordem de Chrislo, etc—E.
7247) 0 manobreiro, ou ensaio sobre a theoria e a pratica dos movimento*

do navio e das ecolmòes nacaes, composto por mr. liourdè de Villehuet, traduzido
e augmentado de notas, commento*, etc. Lisboa, na typ. Rollandiana, 1818. 4.° de
xxxu-177-206 pag., coni 8 estampas.

P. JOAQUIM MANUEL GROSSO PRETO. Sob este nome supposto, a
acredilar-se em a nota que vae adiante, publicou-se o seguinte :

7248) Oracuo funebre recitada nas exequias que em memoria de Manuel Fei'-

nandfs Thomas fez celebrar em paiz protestante urna sociedade de catholicos,

quando lite chegou a noticia das honras que Ihe fez a sociedade patriotica portuen-

se. Lisboa, na offic. da borrorosa conspiraeào, 1823. 4.° de 25 pag.

Innocencio possuia uni exemplar d'este eseriplo satyrico, em o qual se Ihe

deparara urna nota rns., que presumia ser do proprio auctor, quem quer que elle

fosse, a qual explicava està especie de enygina. Diz assim :

«Nas exequias que se tizeram na eiuade do Porto prégou o padre Manuel
Joaquirn Delgado Alvo, conepo do Evangelista, membro da sociedade patriotica

portuénse, e prégador regio. Em obsequio d'este padre é que damos ao prégador
da nossa oracSo o seu mesmo nome as véssas: Joaquirn Manuel em logar de Ma-
inici Juaqirìm, Grosso em logar de Delgado, e Preto em logar de Alvo».

# JOAQUIM MANUEL DE MACEDO (v. Dice, tomo iv, pag. 126).

Em 1869 fóra elevado a socio honorario do instituto bistorico e geographico
do Brazil, e recebéra antes de sua magestade o imperador a honra dà nomeacào
de professor de historia patria das princezas. etc.

Morreu no Rio de Janeiro em 1882. Muitas folhas inseriram amplos artigos

em que se commemorava o passamente d'este illustre, fccundo e popular escriptor

brazileiro. Em uni d'esses periodicos leio: —«O romance foi a primeira fórma que
revesti u o seu talento. N'aquelle tempo havia apenas ligeiros ensaios, e é a Ma-
cedo que se deve o aclimainento definitivo entre nós d'este genero tao caracteris-

tico da nossa epocha. A obra de Macedo no romance é consideravi, e nao consta
meno* de algumas dezenas de voluines. O successo recompensou-o; muilos dos
seus livros foram por vezes reimpressos, e ainda hoje, principalmente no interior,
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ha apreciadores enthusiastas da Aforeninha, da Rosa e do Moco huro». Em outro

enconlro o seguinte :
— «Romancista muito apreciado, principalmente entre o sexo

feminino, poeta muito feliz em algumas de suas cornposicoes, dramaturgo, que
consegui u popularisar grande numero de suas pecas, o fìnado deixa em suas obras

a prova de sua alta intelligencia e illustralo, e mais que tudo do seu decidido

amor às letras pati ias. Espirito esclarecido e humauitario, comprehendeu facil-

mente que a escravidào era urna nodoa que enlameava a nossa eivilisacao, e para

apagal-a empregou o concuiso de sua penna, escrevendo as Vidima* algozes,

aquelle arranco heroico do pulso centra as cadeias. Era abolìcionista, antes mes-
mo de se ter manifestado este movimento emancipador que actualmente se nota.

Na historia da litteratura brazileira, o finado ha de occupar inquestionavelmente

um dos primeiros logares, devidos aquclles que mais trabalharam em favor da es-

cola romantica. A Moreninha, a Uosa e Vicentina, hSo de ainda por muilos annos
fazer as delicias de grande numero de leitores, que tambein as encontrarào na
lei tura da Nebulosa».

0 esclarecido critico, sr. Hicardo Carlos Monterò, apreciava Joaquim Manuel
de Macedo d'este modo :

— «Escreveu romances e comedia*, de que algumas tem
originalidade, mas peccam por exageracóes Iruanescas. A Nebulosa, em que ha
inspiraeOes peculiares ao paiz, de envolta com reminiscencias de Ossian, lem mui-
tos trechos de bello estvlo e scenas felizes : o enredo é no geral mal concehido.

Pronunciou no institulo varios discursos, que o pCem no primeirò logar entre os

oradores academicos. que actualmente o Rrazil possue. Escreveu a Semana no
Jòrnal do commercio, em que se mostrou nào só folhetinista distincto, comò poeta

gracioso. Desejariamos que corrigisso mais a sua linguagem, e a tornasse isenta

de gallicismo*. Lente de historia nacion.il no collegio de Pedro II, mostrou
grande saher n'esta espeeialidade, e promette ao paiz um verdadeiro histo-

riador, que reune as qualidades de Varnhagen e de Joflo Francisco Lisboa».—V.
tambem na Revista trimensal o discurso do sr. dr. Franklin Tavora, voi. xlv,

pag. 507.

A respeito de algumas obras, jà descriptas, devem fazer-se as seguintes alte-

racóes :

A moreninha (n.° 1841) leve quinta edicào em Paris, na typ. de Firmin Ra-

con & C.«, 1872. 8.° de xv-iv-299 pag.

0 moco louro (n.° 1812) leve terceira edicào em 1862, saida no Rio de Ja-

neiro da tvp. de C. A. de Mello; e quarta,'no Havre, na tvp. de A. Leucale,

1876. 8.° 2" tomos com 265 e 298 pag.

A Rosa (n.° 1844) teve terceira edicào. Rio de Janeiro, na typ. Naeional,

1861. 8.° 2 tomos com 259-1 e 384 pag.

A Vicentina (n.° 1845) teve terceira edicuo. Ibi, na tvp. Franco-americana,

1870. 8.° 3 tomos com 145, 223 e 210 pag.

0 Forasteiro (n.° 1846) constou de tres tomos. A segunda edicuo foi impressa

no Rio de Janeiro na typ. indicada (seni data, mas è de 1872). 8.° de 204, 201 e

230 pag.

A Carteira de meu tio (n.° 1847) teve terceira edicào. Rio de Janeiro, em
casa dos editores E. & II Laemmert, 1867. 8.°, 2 tomos com 121-174 pag.; e quarta

de conta do editor Garnier, mas nào a vi.— Saiu depois a continuacào d'està obra

com o titulo de
7249) Memorias do sobtinho de meu Ho. Ibi, pelos niesmos editores, 1867-

1868. 8.°, 2 tomos com 300-340 pag.—É um romance politico, em que o auctor

stygmatisa alguns homcns publicos do Brazil, sob urna fórma satyrica e chis-

tosa.

0 Fantasma branco (n.° 1850), alem de entrar na colleccào das obras dra-

maticas, corno se diz adiante, foi novamente impresso em separado. Paris, na typ.

de Simon Racon & C.«, 1863. 8.° de 161 pag.

V. tambem, relativamente a algumas destas obras, o que licou mencionado

nos additamenlos do tomo iv, pag. 452 e 453. E acrescentem-se mais :
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7250) Luxo e vaidade. Comedia originai. Rio de Janeiro, 1860. 8.° gr.

7251) Licòes de historia do Brazil, para uso dos alumnos do imperiai colle-

gio de Vedrò //. Ibi, na lyp. Impania) de J. M. N. Garcia, 1801. 8.° gr. de 136

pag.. 1 de indice e 11 quadro» synopticos. — Fóra escripto este compendio para

os alumnos do quarto anno. Passada, em virtude da nova reforma do plano de es-

tudos do refendo collegio, a cadeira de chorographia e historia do Brazil do quarto

para o selimo anno, o auctor continuou as ditas liròes (que chegavam sómenle até

os successos do anno de 1581), dando-lfies maior e mais philosophico desenvolvi-

mento, passando em revista os successo* de 1581 até 1822. Foram publicadas

coni o titillo identico às anteriore^, e impressa? no Kio, typ. de C. A. de Mello,

1863. 8.° gr. de 300 pag. e 2 de indice, acompanliadas de 22 quadros synopticos.

correspondentes a outras tantas licGes.—Appareceu a terceira edicùo em 1875.

Paris, na typ. de Simon Racon & C. a 8.° gr. de 368 pag.— Nào v'i està, nem as

subscquenles, que naturalmente se fizeram durante a vida do auctor, e por elle

revislas. As primeiras imprimiram-se à custa do editor Domingos José Gomes
Brandito. A quinta edicuo foi impressa pelo editor Garnier. E depois appareceu

ainda outra com a designalo de nova, em 2 tomos in 4.° com 450 pag.

7252) Os romances da semana: publicadas por Domingos José Gomes Bran-

dito. Rio de Janeiro, na typ. Imparcial de J. M. Nunes Garcia, 1861. 12.° gr. de

378 pag. Terceira edicao. Paris, na typ. de Georges Chamerot, 1873. 8.° de vn-400
pag.— Contém os romances seguintes, que haviam saido em folhelins da Semana
e do Jornal do commercio:

I. A bolsa de seda.

II. O firn do mundo.

III. O romance de urna velha.

IV. Urna paixào romantica.

V. Innocencio.

VI. O veneno das flores.

7253) Vm passeio pela cidade do Rio de Janeiro. Primeira serie. Rio de Ja-

neiro, na typ. Imparcial, 1862. 8.° gr., 2 tomos com vni-363-362 pag. Ornados
com 12 est* lithographadas.— Està obra é, na maior parte, formada pela reuniao

dos folhetins que o auctor publicava com o mesmo tilulo no Jornal do commercio.

Contém a descripcao, historia e tradi^óes, relati vas aos edifìcios e estabelecimen-

tos publicos e religiosos do Rio de Janeiro, comprendendo noticias biographi-

cas, e outras accessorias, que a torna mui interessante.

7254) Lnsbela. Drama com um prologo e quatto actos. Paris, na typ. de Si-

mon Rancon & C", 1863. 12.° gr. de 140 pag.—Quando foi por primeira vez repre-

sentado este drama no theatro do Gymnasio dramatiro do Kio de Janeiro, o Jornal

do commercio, de 30 de setembro de 1862, fez a sua apreciacSo, e ahi se 14 :
—

«Como traballio litterario é inquestionavelmente um dos melliores dramas que
téem apparecido na scena brazileira, sem mesmo exceptuarmos as produe^òes es-

trangeiras. O plano foi vigorosamente concebido e executado com mito firme em
todos os scus detalhes, embora sobre um ou outro ponto se possa questionar,

corno em toda a obra se da, e os caracteres sito bem sustentados. destramente ba-

ralhados e contrapostos com habilidade. O dialogo é vivo, animado, facil e scin-

tillante ao mesmo tempo, nobre, polido, poetico, sem affeclacao guindada, sem
abuso de tropos e fìguras, quando a situarlo pede singela e naturai vehemencia».
Lnsbela é o feminino de Lusbel, o anjo das trevas, um bello demonio.

7255) O novo Otbello. Comedia em um acto. Ibi, na mesma typ., 1863. 8.° de

35 pag.

7256) A torre em concurso. Comedia burlesca em tres actos. Ibi. na mesma
typ., 1863. 8.» de 130 pag.

fto mesmo anno colligia o dr. Macedo as suas necas publicadas e outras

ainda inodilas, e fazia-as imprimir com o seguinte titillo:

7257, Theatro do dr. Joaquiu Manuel de Macedo. Ibi, na mesma imp.,

18G3.
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1^.° gr., 3 tomos, coni 301, 380 e 337 pag.— EdicSo milito nitida. Eis o que
contérn :

Tomo i : Lu.ro e raidade. Cotnedfa originai em cinco actos, em prosa.—0 pri-

mo da California. Opera em dois actos, em jn-osa, imitando do francez.—Amor e

patria. Drama originai em um acto, em prosa.

Tomo li : A torre em concurso. Comedia burlesca em tres actos, e em prosa.
— 0 c?go. Drama em cinco actos, e em verso.—Cobi. Drama em cinco actos, e em
terso. — 0 sacrifìcio de Isaac. Drama sacro em um acto e dois quadros.

Tomo ni : ÌAisbela. Drama em um prologo e quatro actos, e em prosa.—

0

fantasma branco. Opera em tres actos e em pì-osa.— 0 novo Othello. Comedia em
um acto e em prosa.

0 auctor da «Semana luterana» do Diario do Ilio de Janeiro, apreciando

estas composicOes dramaticas, escrevia o seguitile (v. n.° 109 de 8 de maio de

1866): «A Torre em concurso deline e resumé perfeitamente as lendencias comi-
cas do sr. dr. Macedo; demais,, o proprio auctor limitou as suas aspiracóes defi-

nindo essa peca corno comedia burlesca. O Fantasma branco, se nao confessa as

mesmas intencOes, nem por isso exclue de si o caracter da Torre em concurso.

Finalmente, o Novo Othello vem em apoio da nossa apreciacSo. No Luxo e vai-

dade houve um tentamen comico ; mas ahi inesmo, logoao abrir do primeiro acto,

entra em scena o burlesco debaixo da figura de uni creado e de urna professora.

Somos justos; o auctor nao pretende dar as suas pecas corno verdadeiras come-
dias ; o burlesco é tao franco, a satyra tao positiva, que bem se vé a intencào do
auctor em reconhecer-lhes apenas o caracter de satyricas cburlescas. Ora, é exa-

ctamente essa intendo que nos parece condemnavel. Dotado de talento, estimado

do publico, o sr. dr. Macedo tem o dever de educar o gosto, mediante obras de
estudo e de observacao. Se nao vissemos no auctor do Fantasma branco elemen-

tos proprios para commetlimentos d'esses, outra seria a nossa linguagem, mas o
sr. dr. Macedo possue o talento comico; nao està patente nas suas obras, mas adi-

vinha-se; que é preciso para trazel-o à luz do dia? Sacrificar as faceis victorias

da satyra e do burlesco, e entrar na larga vereda da comedia de costumes e de

caracter. Em relacào aos costumes e aos vicios que podem significar a Torre em
concurso e o Fantasma branco? A primeira d'estas comedias foi representada ha
pouco tempo e està fresca na memoria de todos ; è um quadro burlesco, urna ca-

ricatura animada de costumes politicos. Confessando no frontispicio a natureza

da composito, o auctor abre à sua musa uni caminho facil aos triumphos do
dia, mas impossivel às glorias duraveis. Se o burlesco podesse competir com o

comico, o Jodelet de Scarron eslaria ao pé das Mulheres letradas de Molière. Mas
nà"o acontece assim ; a comedia é muito boa fidalga

;
repugnam-lhe estas alliancas;

póde transformar- se com os tempos, desnaturar-se é que nao. Islo que todos re-

conhecem, e o proprio sr. dr. Macedo comprehende, devia produzir no animo do
auctor da Torre em concurso um elTeilo salutar». E mais adianle acrescenta :

—
«... o dr. Macedo, talento dramatico, que podia eneber a bibiiotheca nacionaJ,

com obras de pulso e originalidade, abandonou a via dos primeiros tentames, em
busca dos efleitos e dos applausos do dia ; talento comico, nà"o penetrou na es-

phera da comedia, e deixou-se levar pela seduccào do burlesco e da satyra thea-

tral. A boa comedia, a unica que póde dar-lhe um nome, talvez menos ruidoso,

mas com certeza mais segui o, essa nao quiz pralical-a o auctor da Torre em con-

curso. Foi o seu erro. Acompanhar as alternativas caprichosas da opiniao, sacri-

ficar a lei do gosto e a lidio da arte, é esquecer a nobre missao das musas. Da
parte de um intruso seria cousa sem consequencia; da parte de um poeta é con-

demnavel».
7258) O culto do dever. Romance. Rio de Janeiro, na typ. de C. A. de Mcllo,

1865. 8.° de 311 pag.—O sr. Machado de Assis, criticando ésle livro, disse «O
Culto do dever è um mau livro, corno a Nebulosa è um bello poema. Està serà a

linguagem dos amigos do poeta, a linguagem dos que amam devéras as boas

obras, e almejam antes de ludo, o progresso da litteratura nacional. 0 que esses
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desejam sinceramente é que o sr. dr. Macedo, nos lazeres quo Ine deixar a poli-

tica, escreva urna nova obra, evocando a musa que outras vezes o inspirou ; as

lettras ganharao com isso, o seu nome receberà novo lustre, ficando-nos o prazer

de registar n'estas mesmas columnas o esplendor da sua nova Victoria. Isto em
relacao ao poeta. Pelo que diz respeito <1s letras, o nosso intuito é ver cultivado,

pelas musas brazileiras, o romance littcrario, o romance que reunc o cstudo das

paixties humanas aos toques delicados e originaes da poesia, meio unico de fazer

com que urna obra de imaginacao, zombando do acoite do tempo, chegue inalte-

ravel e pura, aos olhos severos da posteridade».

72o9) Mazellas da aclualidaiic. Romances de improviso, poi' Minimo Severo.

N.° i : Vóragem. Ibi, na typ. do imperiai instituto artistico, 1867. 8.° de x-103
pag.—É dividido em nove" capitulos com versos de dillerentes medidas. Por oc-

casiSo de apparecer està obra, o editor da Semana illustrada offereceu-a corno

brinde aos seus assignantes, declarando que eslava auctorisado por Macedo para
dizer que elle era o Minimo Severo.

7260) 0 rio do quarto. Romance. Ibi, à cnsla dos editores H. <Sc E. Laemmert
e impressa na sua typ., 1869. 8.° de iv-v-279 pag. Tem segunda edicào este ro-

mance.— 0 auctor Irata das cousas da sua terra, referindo pontos nistoricos e

tradicoes dos ternpos antigos, notando todavia que, no que vae narrando, « ha
sempre mais ou menos poesia»».

7261) A luneta magica. Romance. Ibi. natyp. de Joa"o Ignacio da Silva, sein

anno, mas é de 1869. 12.° gr., 2 tomos com 187-205 pag. — É urna satyra. Se-

gundo urna ligeira apreciacuo de urna foiba fluminense, comprehende este roman-
ce urna serie de «carapucas talhadas a esmo, e que se ajustavam a muitas cabe-

£as sem terem sido feitas para està ou para aquella, conio o espelho reflecte in-

distinctamente a imagem de quem se Ihc pCe diante».

7262) As vidimai aìgozes. Quadro* da escravidào. Romances. Ibi, na typ.

Americana, 1869. 8.° 2 tomos com xv-332-389 pag.— Contém os seguintes ro-

mances :

I. Simeào o creoido.

II. Pae-Rayol, o feiticeiro.

III. Lucinda, a mucama.
De caracler bem accenluado de propaganda contra a escravidJo, e originando

portanto uni ampio e enthusiastico incentivo às idéas do abolicionismo, estes ro-

mances deram logar a que na imprensa brazileira apparecessem desenvolvidas

apreciac;<5es do traballio do dr. Joaquim Manuel de Macedo.

7263) Remissào de peccados. C'omedia em ciuco actos. Rio de Janeiro, na typ.

Persftveranca, 1870. 8.° gr. de 120 pag.

7264) As mutheres de mantilha. Romance historico. Ibi, na typ. Franco-ame-
ricana, 1870. 8.° 2 tomos com 238 e 215 pag.

7265) Nina. Romance. Segunda edicào. Ibi, na mesma typ., 1871. 8.° 2 to-

mos com 203 e 156 pag.— Nào sei quando saiu a primeira.

7266) Vm noivo a duas noivas. Romance. Ibi, na mesma typ., 1872. 8.° 3
tomos com 300-232-258 pag.

7267) O j 'orasteiro.Romance brazileira. Segunda edicào. Ibi, na mesma typ.,

1872. 8.° 2 tomos com 201 e 201-23 pag.— Nào tenbo nota da primeira edicào,

mas parece quo fóra a estreia n'esie genero do dr. Macedo.
7268) Os qualro pontos cardeaes. A mysteriosa. Romances. Ibi, na mesma

typ., 1872. 8.» de 349 pag.

7269) Cincinato quebra-louca. Comedia em cinco actos. Paris, na typ. de

Georges Chamcrot, 1873. 8.° de 177 pag.

7270) Nocòes de chorographia do Brazil. Rio de Janeiro, 1873. 8.° 2 tomos
coni iv-223 e 420 pag., e mais 4 de errata final, e varios mappas estatis-

ticos.

7271) A baroneza de amor. Romance. Ibi, na typ. Nacional, 1876. 8.° 2 to-

mos com 251 e 305 pag.
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7272) .4 namoradeira, Romance. Ibi, na typ. Franco-americana (sem data).

8 0 3 tomos com 239, 23(5 e 325 pag.

7273) Lieve» de choivgraphia do Brazil. Ibi, 1877. 8.° de 292 pag.

7274) Memoria» da ma do Ouvidor. 4.° de 332 pag.

7275) Ephemerida historica do Brazil. 8." de 266 pag.

P. JOAQUIM MANUEL DE MOURA LAMPREIA (v. Dice., tomo iv,

pag. 128).

Era naturai de Evora, e fillio de uni algibebe. Estudou lalim n'aquella ci-

dade e depois entrou em o noviciado no convento de S. Francisco e ahi profes-

so!]. Acbava-se em um convento deExtremoz quando occorreu o horrivel raorti-

cinio dos presos politicos, por occasiiio das luctas com os liberaes, e refere-se

(pie o padre Moura Lampreia censurou asperamente a ferocidade de tal acto ao
juiz de fóra, entao considerado o principal agente d'elle. Por està, e sem duvida
por outras demonstracòes adversas ao modo de proceder dos partidarios do in-

fante D. Miguel, o padre Lampreia considerou prudente evadir-sc de Extremoz,
com o pretexto de prégar um sermao fóra da villa, e dirigiu-se a Lisboa onde jà
estava quando as tropas do duque da Teree ira occuparam a capital em nome da
rainha 1). Maria IL Assim se livrou de alroz perseguitilo.

Esle esclarecimento, quo eu tenho por mui fidedigno, altera a primeira parte

da nota biographica, que licou posta no Dice., e assira deverà, emquanto a mini,

corrigir-se.

Falla-se tambem ahi n'um periodico intilulado Procurador dos poro». Nào
deve todavia confundir-sc està folha com outra de igual titillo, mas em formato
de 4.°, e impressa no principio do anno de 1833, de que foi auctor o padre Al-
vito Buela, e da qual sairam apenas dezenove numeros (o ullimo em 18 de ju-

lho).

Das Memoria» de fr. Pancraeio (n.° 1837), ficou tcrminada a impressilo do
tomo v. Do tomo vi é que foram tao sómente impressas duas folhas.

JOAQUIM MANUEL DOS 8ANTOS (v. Dice., tomo iv, pag. 130.)

Na escola medico-cirurgica de Lisboa mìo encontrei regislo algum a respeito

d'este auctor. Se foi facoltativo, estudou em outra escola.

M. de anasarca a 6 de abril de 1860, com trinta e um annos de idade.

JOAQUIM MANUEL DA SILVA, cujas circumslancias pessoaes ignoro.
— Publicou, de accordo com Antonio Maria de Almeida Netto, o seguinte li-

vro :

7276) Album de homenagens a Luiz de Camues, etc. Lisboa, 1870. (V. no
artigo respectivo a Camóes.)

JOAQUIM MARCELLINO DE MATOS (v. Dice., tomo iv, pag. 130).
Sendo eleito deputado pelo Porto, nao chegou a entrar na camara, morrendo

no dia em que era approvada a sua eleicSo em 16 de janeiro de 18C5.

0 livro Max (n.° 1864) é urna versilo.

Tem mais :

7277) Desesperacuv de Costa Cabrai, por J. M. M., estudante de Coimbra.
Coimbra, na imp. da Universidade, 1846. 8.° gr. de 13 pag.—É urna diatribe em
prosa.

JOAQUIM MARIA ALVES SINVAL (v. Dice., tomo ìv, pag. 131).

Emende-se : onde na lin. 36 d'està pag. se l<3 «dos successos do dia 1; leia-

se do dia 11 do dito rnez».

JOAQUIM MARIA DE ANDRADE (v. Dice., tomo iv, pag. 131).

Recebeu o grau de doutor em 2 de junho de 1799.
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JOAQUIM MARI V BAPTI8TA (v. Dice, tomo iv, pag. 132).

Morrou em 1 1 de outuhro de 1876.

Do Compendio de arithmetica (n.° 185'J) foram impressasi a terceira editilo,

Lisboa, na typ. Universi, 1802. 8.° de KM) pag. ; e na imp. da universidade de
Coimbra a setta e a ottava (1865 e 1876). 0 auctor augmentou està ultima com
a «completa exposica*o do systema metrico decimai de pesos e medidas». 8.° de
110 pag.— Todas as ediefies de conta do editor Antonio Maria Pereira, de quem
se fez jà a devida mencao n'este Dice.

Tem mais :

7278) 0 e.raminador de instruccào primaria, ou colleccào de perrnintas sobre

as doutrinas que cmistituem a instruccào primaria, etc. Lisboa, na tvp. Univer-

sa!, 1862. 8.° de 184 pag.

JOAQUIM MARIA DA FOX8ECA, cirurgiao-medico pela escola rae-

dico-cirurgica do Porto. — E.

7279) Prenhez extra-uterina. (Tbese.) Porlo, na typ. Commercial, 1864. 4.°

de x-19 pag. e mais 1 iimumerada.

# JOAQUIM MARIA DE LACERDA, naturai do Hio de Janeiro, nas-

ceu a 15 de agosto de 1838. Fillio de Joào Maria Pereira de Lacerda, de quem
se tratou no Dice, tomo x, pag. 312. e irniJo do reverendo bispo do Rio de Ja-

neiro, D. Pedro. Doutor em direito, membro da arcadia romana e de outras cor-

poraróes scienlilicas, eie. — E.

7280) Historia gcral do Paraguay desde a sua descoberta atè nossos dias jwr
L. Alfredo Demersay, encarregado de urna missào scientifica na America meridio-

nal, segttida de urna noticia geographica do estado do Paraguay, pelo dr. Joaquim
Maria'de iMCcrda. Hio de Janeiro, na typ. Perseveranca, 1865. 8.° de 237 pag.

7281) Curso da historia universal"por monsenftor Daniel, bispo de Coutances

e de Avranches, traduzido e continuado atè nossos dias. Obra destinada para uso

das escolas brazileiras. Historia antiga. Ibi, na typ. Franco-Americana, 1870. 8.°

gr. de 245 pag. e 2 de indice.

Historia da idade media. Ibi, na mesma typ., 1871. 8.° gr. de 205 pag. e 1 de
indice.

Historia moderna. Ibi, na mesma typ., 1871. 8.° gr. de 223 pag.

7282) Tratado dementar de geogràphia physica
f
politica, histortea e commer-

cial, para uso das escolas brazileiras. Ibi. na typ. Perseveranca, 1870. 8.° max.
de iv-352 pag. e 2 de indice. — Este livro é dìvidido em trespartes: a primeira,

dedicada às nocòes preliminare*, comprehende a cosmographia, as defmicóes dos
termos emprcpados na geogràphia, e a classifìcaoào dos homens pelas suas racas.

linguas, reiigiòes e fórma* de governo A segunda Irata da geogràphia geral com
a descripe.lo physica e politica de cada urna das cinco partes do mundo. A ter-

ceira, da geogràphia particular de cada paiz (exceptuando o Brazil, que compre-
hende um capitulo extenso, no firn da obra). expondo a sua historia, posicSo, li-

mites, popuIacSo, idioma, religiSo, governo, divismo administrativa, clima, produc-
ono, industria, estradas, instruccào, etc. A terceira edicào, pnblicada ha pouco
tempo, comprehendia 406 pag.

Segundo urna nota do acreditado editor Garnier, o sr. dr. Lacerda tinha mais
as scgu intes obras, das quaes todavia n.to vi ainda exemplares :

7283) Klementos de geogràphia. Terceira edicào 8.° de 266 pag.

7284) Geogràphia da infonda. Segunda edicào. 8.° de 84 pag.

7285) Aroco expositor portttguez. Segttnda edicào. 8. 3 de quasi 200 pag.

7286) Novo syllabario portttguez. Segunda edicào. 8.° de mais de 100 pag.

7287) AT

oro alphabeto portttguez.

7288) Aritmetica da infancia. 8.° de 72 pag.

7289) Pequena grammatica da infancia. 8.° de 74 pag.

7290) Compendio de historia unicersal. 8.° de 144 pag.
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7291) Enci/clopedia primaria. 8.° de 700 pag.

7202) Hist'oria do Brazil. Quarta cdicào. 8.° de 128 pag.

7203) Ilistoria sagrada. 8.° de 212 pajr.

7294) Encyclopedia religiosa. 8.° de 216 pag. com 1 mappa da Palestina.

Tinha no prelo :

7295) Thesouro da infonda.

JOAQUIM MARIA LKITE, bacharel forrnado em theologia, chantrc na
sé primacial de Goa, professor de seieneias ecclesiasticas no seminario de Rachol,

e depois deà"o na sé da Guarda, otc.— E.

7290) Sermào de S. Francisco Xavier, apostolo das Indias, prégado em 3 de

dezembro de J804 na igreja do ìiom Jesus de Goa. Nova Goa, na imp. Nacional,

1868. 8.° gr. ou 4.° de 12 pag.

# JOAQUIM MARIA MACDADO I>E ASSIS, naturai do Rio de Ja-

neiro, nasceu em 21 de junho de 1839. Fillio de Francisco José de Assis e

de D. Maria Leopoldina Machado de Assis. Membro do conservatorio dramalico
brazileiro, e socio de diversa* corporale* lilltrarias,elc. Durante os annos de 1856
a 1858 exerceu a arte typographica na impressa nacional, de quo se afastou para

seguir a caneira das letias.. na qual leni brilliado o seu nome corno poeta, roman-
cista, critico e dramalurgo. Tem collaborado nas principaes gazetas flumincnses,

e entre ellas o Espelho, o Parahybn, A marmala fluminense, o Futuro, a Revista

popular, o Jurnal das familias, o Diario do liio de Janeiro, onde escreveu nume-
rosas revistas hebdomadarias, sob a denominacào de «Semana luterana», ora as-

signadas Gii, ora com as iniciaes 3/. A.; folhetins liumoristicos com o Ululo de
«Carlas lUuninenses«

}
assignadas Job. e o primeiro d'esles escriptos appare-

ceu no dito Diario de 4 de marco de 1867. ÌVve tambem parte na redaecào do
Diario officiai do imperio, onde se consei vou desde marco de 1877 até 1878. Em
1873 entrou para a secretarla da agricullura, commercio e obras publicas, comò
primeiro officiai, passando a chete de scccilo por decreto de 7 de dezenjbro de
1876. Tem exercido os cargos de memliro do conservatorio dramalico, por no-

meacao de 4 de janeiro de 1871; membro das conlerencias de historia e geogra-

phia, por nomeaciio de 11 de dezembro de 1880; e membro da commiss5o incum-
Inda ae organisar a reforma da legislacào das terras, por nomeacao de 24 de se-

tembro de 1878. Foi agraciado em 1867 com o gran de cavalleiro da imperiai

ordem da Rosa. S5o mnilas as obras deste iecundo e nolavel escriptor brazileiro,

e algumas muito conhecidas e apreciadas em Portugal. Dou em seguida a nota

corno pude colligil-a e completal a com esclarecimenlos ultunamente recebidos

do Rio de Janeiro, por intermedio do sr. Joaquim da Silva Mello Guima-
rSes.

7297) Desencantos, phantasia dramatica. Rio de Janeiro. 1861. 8.° de 6-70

7298) Tiìeatro de Machado de Assis. Tomo t. Ibi, na typ. do Diario do Rio
de Janeiro, 1863. 8.° gr. de viu-(innunieradas)-84 pag. e 1 de errala.— Contém
as comedias em um acto : O caminho da porta e o Protocollo, com urna carta do
sr. Quintino Bccayuva.

7299) Ckrysàlidas. Poesias, com wm prefacio do dr. Caetano Filgueiras. Ibi,

na typ. de Quirino & frmSo, 1864. 8 ° de 178 pag. — Foi muito bem recebido

esle hvro, até pelos que cram enta"o menos aflfeicoados ao talentoso e novel poeta.

Assim, no Jornal do commercio, o sr. dr. Luiz de Castro, escriptor que aliàs nSo
era muito propenso a rasgados elogios, apreciou a obra do sr. Machado de Assis

deste modo :

«Mais de urna oceasià"o ja temos tido de dizer que vimos no sr. Machado de

Assis um joven de muitas esperangas para as letras patrias. Essas esperancas cada

vez mais as tem ido justificando o talentoso e trabalhador mancebo, e eisquenos

offerece elle agora um livro de mimosas poesias, sob o modesto titulo de Chrysa-
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lidas. Acceitamos esse titulo corno nuncio de maiores gentilezas. Comtudo, tao

longe estamos de reputar de somenos valor estas chrysalidas, que se nol-as iu-

culcassem borbolelns por laes as tomariamos da parte de outro qualquer; atten-

tando, porém, nos verdes annos do poeta, que faz agora suas primeiras armas, di-

reito temos de esperar d'elle milito ainda, e de inedir pelo que nos dà o que nos

darà mais tarde. Aos mocos é licito fallar do futuro, embora este só a Deus per-

tenca.

•As Chrysalidas recommendam-se por si mesmas; basta que as leiam, e de

quantos as lerem cremos que nenhum se atreverà a dizer alé onde irào os vóos

de Machado de Assis, se o fogo de alguin astro maligno the n3o eresiar as azas.

Nào sornos prodigos de louvores, mas tainbem nunca os negaremos ao merito e

ao talento, nem os mediremos com parca e avara m5o quando soubermos que nSo
và"o elles fazer impar a vaidade e o orgulho, mas eslimular os brios.»

Outros periodicos fallaram tambem com justo louvor e elogio das Chrysali-

das. V. o folnetim do sr. Amarai Tavares no Diario do Rio de Janeiro, n.° 315, de
16 de novembro de 1864.

7300) Os denses de casaca. Comedia em um acto com um prologo e epilogo, e

em verso alexandrino. Representada pela primeira vez a 28 de dezembro de 1805
pela sociedade Arcadia fluminense. Ibi, na tv p. do rea! instituto artistico, 1866.
8.° gr. de viii-5S pag. e 1 de nota.— N'estagraciosa peca, escripla ao que nos
parece para urna festa em honienagem ao linado conselbeiro Castilho, suo ìnterlo-

cutores: Prologo, Epilogo, Jupiler, Marte, Apollo, Prolbéo, Cupido, Vulcano, Mer-
curio.

7301) Os trabalhadores do mar. Trad. de Victor Hugo. Ibi. na typ. Perseve-

rane^, 1866. 8.° 3 torno» com 230-232-202 pag.— Apparecèra antes està versao

nos folhetins do Diario do Rio de Janeiro. Comecando èrn 16 de marco d'esse

anno, por conlrato celebrado com o editor Lacroix, ao mesmo tempo que faziain

em Franga a dislribuicào d'essa notavel obra do egregio poeta francez, e era tra-

duzida em Lisboa com um contrato identico.

7302) Phalenas. Poesias. Paris, na typ. de Ad. Lainé, sem data (mas deve de
ser 1869 ou 1870). 8.° de 216 pag.

7303) Contos fluminenses. Ibi. na mesma typ. e sem data (mas tambem é de
1869 para 1870). 8.° de 374 pag. e 1 de indice"

A imprensa brazileira occupou-se delidamente d'estas ultimas produccOes do
sr. Machado de Assis. No Jornal do commercio, de 22 de janeiro de 1870,
lia-se : «Do sr. Machado de Assis temos mais urna colleccào de bonitas poe-
sias sob o titulo de Phalenas. Divide-se em diversos grupos com os nomes de Va~
ria, Lyra chineza, Urna ode de Anachreonte e Pallida Elvira. Às Chrysalidas suc-

cedem naturalmente as Phalenas e ambas veni lirmar o conceito de boni poeta do
ue gosa o auctor d'ellas. Viva imaginaca"o, mimo e graca, belleza de idéas, bran-
ura de verso, variedade de fórma e assumpto, ludo se póde encontrar n'esta

colleccào bafejada pelas musas».
V. tambem folhetim de Oscar Jagoanharo (osr. Alencar Araripc), no Dezeseis

de julho, n.° 28, de 6 de fevereiro de 1870 ; e o artigo do sr. Luiz GuimarSes
Junior, no Diario do Rio de Janeiro, n.° 34, de 5 ; e Reforma, de 13, dos mes-
mos mez e anno.

^ 7304) Historias da meia noite. Ibi, na typ. Franco-americana, 1873. 8.° de
235 pag. e mais 1 de errata.— Contém seis contos em prosa.

7305) Americanas. Poesias. Ibi, Ba typ. Cosmopolita, 1875. 8.° de vn-210 pag.

e mais 2 de errala e indice.

7306) Relena. Ibi, na typ. do Globo, 8.° de 329-1 pag.— Creio que per-

tence à colleccào da «Bibliotheca universali.

7307) Resurreicuo. Romance. Ibi, na typ. Franco-americana (seni data). 8.°

de i pag.

7308) As forcas caudinas. Comedia em dois actos.

7309) Debaixo de ruim capa.

.

. Comedia em dois actos.
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7310) 0 espalhafato. Comedia em um acto.

73 11) Quasi ministro. Comedia em um acto. — Foi impressa no Almanach
Ulustrado da « Semana illustrada», de 1864-, e ahi occupa as pag. 9 a 33.

7312) Tu so, tu, puro amor . . . Comedia em um acto (Hepresentada por occa-

siao do tri-centenario de CamOes.) Rio de Janeiro, impresso por Lombaerls & C.a ,

1881. 8.° de vn-71 pag. Tiragem especial de 100 exemplares numerados. Recebi,

por mercé do auctor, o n.° 74.

7313) Memorias posthumas de Braz Cubas. Ibi, na typ. Nacional, 1881. 8.°

de vi-389 pag. e mais 1 de indice.

7314) Papeis avulso*. Ibi, na typ. de Lombaerls & C.» 1882. 8.° de n-300
pag. e mais 1 de indice.— Contém doze contos em prosa.

Entre as suas pecas traduzidas para o theatro, iiguram as seguinles:

73 lo) As bodas de Joannìnha. Zarzueìa em um acto,— Cantadas pela pri-

meira vez na opera nacional, em 1861.

7316) Pipelet. Opera em tres actos.

7317) 0 supplichi de urna mulher. Drama em tres actos, de E. de Girardin.

1866. — 0 traductor referiu a (ustoria d'està peca, e a controversia a que dera
origern em Franca, n'um dos seus follietins do Diario do Hio de Janeiro.

7318) Barbeiro de Sevilha. Comedia em quatro actos, de Beaumarchais.
1866.

7319) 0 anjo da meia noite. 1866.

7320) Montjoye. Comedia de Octave Feuillet.

7321) A fatalità Benoiton. Comedia em cinco actos, de Victorien Sardou.—
Representada pela primeira vez no Gymnasio dramatico em 2 de maio de 1867.

JOApUIM MARIA. RODRIGUES DE BRTTO (v. Dice, tomo iv, pag.

132)»

Recebeu o grau de dontor em 1843.

Àcerca da Chorographia (n.° 1875), muito ccnsurada na imprensa, equedeu
logar a scenas violentai e lastimaveis da parte de alguns estudanles da universi-

dade, desgostando profundamente o auctor, escreveu elle a Innocencio urna ex-

tensa carta, em que leio o seguinte :
— «. . . fui encarregado pelo conselho supe-

rior (antigo conselho superior de instruccào publica) d'aquelle (rabalho, e para o
levar a effeilo consultei urnas obras impressas que pude alcancar, e procureì in-

formacóes entre amigos e estranhos, que me pareceram habililados para m'as mi-

nistrar. A politica porém influiu para que algumas nao fossem verdadeiras e para

que se tìzessem pela imprensa alguns reparos. Muitos d'esses reparos foram exa-

gerados. . . O que eu n3o queria era que confundissem o auclor coni a obra na
mesma censura; e foi infelizrnente o que tizeram. V. ex.* nao imagina a tortura

por que passei n'essa oceasiao. .. Nào retirei os exemplares; foram distribuidos

peJos assignantes e pelos amigos; o meu prologo era a minha defeza, e eu espe-

rava que homens imparciaes me fariarn um dia justica à pessoa. Ainda assim, se

a obra passou coni alguns erros, nao foram tantos corno alguem póde suppor, c

talvez muitos reparos foram devidos a ma redaccào. . .»

Tem mais :

7322) Philosophia do direito. Coimbra, na imp. da Universidade, 1869. 8.°

gr. de xm-2ll pag.—Segunda edicùo. Ibi, 1871. — Parece que desta obra existe

urna versao em allemao, porém que nao vi.

7323) Resposta às breves reflexoes do ex.""' $r. dr. Virente Ferrer sobre a
«Philosophia do direito». Ibi, na mesma imp , 1869. 8.° gr. de 70 pag.

A imprensa. ao contrario do que succedéra coni a Chorographia, recebeu

mui lisonjeira e honrosamente a nova obra. No Brazil elogiaram-na, e indi-

caram-na conio boa para compendio na universidade de S. Paulo. Veja entre

outros, a Imprensa academica, de S. Paulo, n.° 10, de 1 1 de agosto de 1870 ; a

Gazeta de Campinas, n.° 89, de lo de setembro do mesmo anno; a Revista da
universidade de Madrid, n.° 24, do tomo u ; a Revista da legislucùo e jurispru-

Digitized by Google



iìo JO

denota, n.°* 82 e 101, de 20 de novembri) de 1869 e 2 de selembro de

1870.

Morreu em Coimbra a 17 de dezcmbro de 1873, com cincoenla e uni annos
de idade. 0 Conimbricense, ein arligo do sr. Joaquim Martins de Carvalbo (n.°

2:755 de 20 dos mesmos mez e anno), fez urna apreciacao justa e elevada do dr.

Rodrigues de Brito. Referindo-se à obra Philosophia da ftistoria dochristianismo,

de que chegàra ainda a imprimir 22 folhas ou .'152 pag. do tomo i, diz: — «0 es-

tinto immenso e snperior às suas fori-as pbysicas, que para està obra empregou
seu illustre auclor, minou-lbe a exjsteneia. Muitas vezes inslamos com o sr. dr.

Brito que nào levasse os seus trabalhos scientilìcos a tamanho excesso, pois que
assira abreviava os dias da vida, e nào poderia concluir a obra querida. Tudo po-

rém era inutil. A Philosophia da historia do christianismo licou desgraeadamcnte
corno inedita».

Fallando do funcral, o Conimbricense citado acrescenta :— *A sociedadenào

é injusta. 0 que na quinta feira se preseneiou por occasiào do enterro do sr. dr.

Joaquim Maria Rodrigues de Brito, ennobreceu a mocidade academica, e os mais
cidadàos que quizeram dar urna demolisti acao solemne de quanto sentiam a morte
do disimelo lente de direito e do insigne escriptor».

À beira da sopullura, onde (icaraui depositados os restos mortaes d'este pro-

fessor, discursou o sr. José Frederico Laraujo, que era entào estudante do quarto

anno de direito. Kste discurso foi publicado no Conimbricense n." 2:756, de 23 de
dezembro, fazendo-se ao mesmo tempo meneào de outra oracào funebre, que por
occasiio da trasladacilo dos restos morlaes do dr. Brito, no dia 19, recilara outro

estudante, do primeiro anno de direito, o sr. Manuel Ludgero Alvaresde Sa Ramires.

* JOAQUIM MARIA SERRA SOBRUVHO ou JOAQUIM SERRA.
naturai da provincia do Maranbao, naseeu a 20 de julbo de 1838.' Lente de
grammatica geral e litteratura no lyceu do Maranbao, antigo deputado provin-
cia!, deputado geral de 1879 a 1881. secretai io do governo da Parabyba do Norie,

etc. Exerceu as funccóes de director do Diario officiai desde marco de 1878 até

janeiro ile 1882, em que pediu a sua evoiieraeào.— E.

732V) Biographia do attor brazileiro Germano Francisco de 01iveira, cavai-

leiro da imperiai ordem da Rosa, etc. S. Luiz (Maranbao), na typ. do Progresso,

1862. 8.° gr. de 128 pag. com retrato.

7325) Mosaico. (Poesias traduzidas.) Parabyba, na typ. de José Rodrigues

da Costa, 1865. 8.° gr. de 68 pag. — É urna collecgào de Versóes de poetas mo-
dernos, a qual se acrescentou urna ballada de Victor Hugo traduzida pelo dr. Gen-
til llomem de Almeida Braga, e coni o litulo de «Pagina de ludo» a Goncalces

Dias, poesia originai de Joaquim Serra.

7326) 0 salto de Leucade. (Dialogo funebre.) S. Luiz (Maranbao), na typ. de

B. de Matlos, 1866. 8." de 29 pag.—E>le dialogo, que se intitula funebre, por au-

tipbrase, è com verdade jocoso. Comprebende urna scena comica em versos ale-

xandrinos, em que tiguram Dois amantes descabvllados ila actualidade.

7327) Um coragào de mulher. Poema romance. Ibi, na mesma typ., 1867. 8.°

de 144 pag. — Consta de ciuco cantos. de versos oetosyllabos rimados. A im-
prensa recebeu com louvor està composieào, lembrando que seu auctor jà tinba

conquistado boni nome. Na America, revisla que se publicava em Lisboa, o sr.

Mendes Leal dizia o seguinte : — «Tem o auctor do novo poema brazilico os do-

tes essenciaes a lodo o poeta : a sonoridade, a abundancia, o sentimento da bar-

monia. Bealea-o, aleni d'isso, maior privilegio, o que fax os poetas distinctos, o

que Ihes cria urna individualidade : o amor e o enlevo da sua terra, a compre-
hensào e a inspiracào da poesia viva que o rodeia, a laculdade preciosa de espa-

Ihar e reproduzir os quadros que se llies olferecem, transmittindo-os com a vi-

veza com <jue se Ihe estampam na pbantasia. Sue do trilbo vulgar da convencao
e da imitarlo para ser singelamente, francamente do seu paiz. .. 0 seu modelo
geral é o que deve ser no genero que tratou — a natureza.»
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7348) Versos de Pietro de Caslellamare. Primeira parie (Iraducfoes). Se-

gando, parte (originaes). Terceira parte (humoi isticos). S. Luiz do Maranhào, na
typ. de Bellarmino de Mattos, 1868. 8.° de 133 pag. e 1 de indice. — As versóes

s&o de Schiller, Saint-Germain, Lamaitine, A. de Musset, etc.

7329) Quadros. Rio de Janeiro, na lyp. Franco americana, 1873. 8.° de viii-

148 pag. — É urna colleccflo de 37 trechos de poesias lyricas.

7330) .1 casca da canelleira. Homancete em collaboralo coni dois aniigos, a
proposito da questào litteraria, conhecida sob o nome de escola coimbrà. (V. oar-
tigo de Bom senso e bom gosto, no logar competente.)

7331) Quem lem buca vae a Roma. Proverbio em prosa.— Dea origem a urna

longa controversia coni o conservatorio dramalico brazileiro, coni a qual o auctor

formoli o prologo quando mandou imprimir em separado este traballio.

7332) Sessenta annos de jornalìsmo. A imprensa no Maranhào. 1820-1880,
Por ignotus. Ilio de Janeiro, na lyp. de Faro & Lino, 1883. 8.° de l.*>3 pag. e mais
4 de nota e indice. É dedicado esìe livro ao jornalista illustre, dr. Francisco Leo-
poldino de Gusmào Lobo.

7333) As cmisas da moda. Comediu em dois actos, em prosa. Idem em junho
de 1866.

7334) 0 remorso vivo. Drama phantastico-lyrico, de grande espectaculo, em
um prologo e qualro actos, dividido em otto quadro*. (Hepresentado pela nrimeìra

vez no theatro do Gymnasio, do Hio de Janeiro, em 21 de fevereiro do 1867.)

—

É de collaboralo com o sr. Furtado Coelho, que, segundo disse o Diario do Rio
de Janeiro, leve a principal parte na contextura d'està peca, cuja musica era do
sr. Arthur Napoleào.

7335) 0 jogo de libras. Comedia em tres actos. Imitacuo. (Idem no theatro

de S. Luiz. em outubro de 1808.)

7336) A perola sem fel. Comedia em tres actos. Imitacuo. (Idem em
1873.)

7337) Rei morto, rei posto. Revista do anno em tres actos, em terso. (Idem,

no theatro Phenix, em 1874.)

Estas pecas mencionadas sob os n.« B 7333 a 7337 creio que nà"o foram ainda

impressas em senarado.

No Publicador, da Parahyba do Norie, publicou o sr. Joaquim Serra urna

serie de-criticas litlerarias com o titillo de Terra a terra, e assignadas com o
pseudonymo, que entào adoptàra de Pietro de Casiellamare, para analysar aspro-
duccóes de varios escriptores brazileiros e portuguezes, enlre os quaes se conta-

ramOdorico Mendes, Vieira de ('astro, Solerò dos Reis, Pinheiro Chagas, José de
Alencar, Theophilo Braga, Gentil Braga, e outros. Tem igualmente algumas poe-

sias no Parnaso maranhense. Na Reforma cncontiam-se d'elle algumas «Cartas

litterarias a Flavio Rcmiar.»

No Diario do Rio de Janeiro, n.° 83, de 6 de abril de 18G7, vejo transcripto

um relatorio, que o sr. Joaquim Serra enviou ao governo da sua provincia àcerca

da exposicào nacional realisada n'aquelle anno na capital do imperio brazileiro,

e da parte que n'ella leve o Maranhào.
Escreveu de junho a novembre de 1883 a parte politica (ou as primeiras pa-

ginas, na ordem da compaginarao de cada numero) do periodico opusculo La-
eros e perdas. Chronica mensal dos acontecimentos, fundado no Hio de Janeiro

pelos eciitores Faro <Sc Lino, e do qual foram redaclores dos dois primeiros nu-
meros os srs. Silvio Romero e Alencar Araripe; e dos seguinles, pela saida do
sr. Romero, os srs. Serra, Araripe e Arthur de Azevedo.

Redigiu o Abolicionista, que saiu regularmente no Rio urna vez por mez du-

rante o anno de 1882; e collahorou n&Recisla anlhromologica, ahi igualmente pu-

blicada em 1883. N'esta ultima publicarào sSo do sr. berrà quatorze artigos àcerca

de ethnographia.

JOAQUIM MARIA DA SILVA (v. Dice, tomo ìv, pag. 133).
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Nasceu na ilha Terceira, em 21 de maio de 1830. Formou-se em direi to na

universidade de Coirabra em 6 de julho de 1851. Exerceu a advocacia nacomarca

de Santarem, desde o anno 1855. Tem sido vogai do conselho do distncto, repe-

tidas yws eleito
;
presidente da commissao execuliva da junta geral, e é n'este

anno (1884) presidente da camara municipal de Santarem. Foi commissario dos

estudos no mesmo districto. É professor de mathematica no lyceu de Santarem e

seu rei tor desde 1860.

0 drama Chalterton (n.° 1877) fora antes impresso nos folhetins do Scalabt-

tano, periodico que se publicou em Santarem por 1857, e para onde tambem o

sr. Joaquim Maria da Silva escreveu, sem o seu nome, varios artigos àcerca de

politica e de administracao publica.

Como advogado na causa de J. da Silva Rato, publicou contra Jose de Frei-

tas Amorini Barbosa a seguinte :
,

7338) Analyse da sentenza dada emjuizo de primeira tnstancia da tuia de

Santarem, entre'partes José da Silva Rato e a misericordia da marna villa. Lis-

boa, na typ. Universa), 18G0. 8.° gr. de 63 pag.

Alem das obras mencionadas, tem mais :

7339) Estudos de philosophia racional. Lisboa, na imp. da academia real das

sciencias, 1863. 8.° gr. de 252 pag. e mais 1 de errata — Està memoria foi man-

dada imprimir pela mesma corporato, que aleni d'islo conferiu ao auctor o ti-

tulo de socio correspondente.— Saia tambem no tomo m, parte i das Memorias

da academia, classe z.a , nova serie. Dizia-se que està obra fóra revisla e corrigida

por Alexandre Herculano. Comprehende dez estudos :

1. Preliminares.

2. Existencia da verdade.

3. Conhecimento e pratica da verdade.

4. 0 absoluto objectivo, Deus.

5. A alma bumana simples e espiritual.

6. A actividade humana nos seus diversos elemejitos.

7. A alma dos brutos comparada coni a do homem.

8. A sensibilidade.

9. A intelligencia.

10. A rasà"o.

7310) 0 imposto. Ibi, 1866. 8.» de 57 pag.— Conlém a dissertalo para o

concurso de subsliluicao a decima cadeira da escola polytechnica de Lisboa.

JOAQUIM MARIANO DE MACEDO SOARES...—E.

7311) Do drainaye corno succedaneo e preventivo das mutilagòes dos ossos.

Quaes os caracteres botanicos da pianta conhecida vulgarmente no paiz com o no-

me de herva da cobra. Do apparelho vocal. En$ephalite. Hio de Janeiro, 1863.

JOAQUIM MARIO DE CASTRO, naturai de S. Thiago de Castellòes, fi-

lho de Antonio Ignacio de Araujo e Abreu. Cirurgiao-medico pela escola medico-

cirurgica de Lisboa, onde acabou o seu curso em 2 de dezembro de 1875. — E.

7342) Breves consideracòes sobre a bromatologia nas suas relacùes com a pri-

meira infamia. (These.) Lisboa, na typ. Universaì de Thomas Quintino Antunes,

1875. 8.° de 20 (innumeradas)-46 pag., e mais 2 innumeradas.

JOAQUIM DE MARIZ, ourives em Coimbra, onde exerceu a profissa"o de

substituto do contraste ensaiador do oiro e prata, por alvarà da camara munici-

pal de 13 de dezembro de 1861. — Nasceu na villa de Anadia, districto de Avei-

ro, a 6 de selembro de 1807. Filho de Bernardo de Mariz e de sua mulher Maria

Josepha Moreira. Falleceu em 20 de novembro de 1878.— E.

731.1) Systema metrico decimai pratico, contendo breves explicacóes praiicas

sobì-e o novo systema de pesos e medidas, etc. Coimbra, na imp. da Universidade,

1859. 8.» gr. de 29 pag.
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Conservava inedita a seguiate obra :

7344) Mappa do valor dos toques do oiro e da prato, e suas explicacùes em
milesimos, tornando por basa o valor do peso da gromma das moedas de oiro e prato

do novo cunho portuguez, conforme a lei de 29 de julliù de 1854. — Era obra de

grande traballio e mui util para os ourives.

JOAQUIM DE 3IAI11Z JUNIOR, iilbo de Joaquim de Mariz (do qual

se faz menfao no antecedente artigo) e de sua mulher D. Maria José Finto, nasceu

na cidade de Coiinbra, na antiga fregueziade S. Tbiago, cm 28 de Janeiro de 1847.

É bacbarel formado em medicina pela universidade de Coiinbra, cujo curso

complelou coni dislincyao em 1878. Attualmente exerce o cargo de naturalista

adjunto à cadeira de botanica da faculdade de pbilosopbia da mesma universi-

dade, no qual foi provido em julho de 1879. N'esle emprego lem prestado muito

bons servicos ao jardirn botanico, principalmente na classilìcacào dos herbarios

da flora portugueza. Amador da arte do desenbo, lem trabalhos apreciaveis, que
se podem ver em varias gravuras no Archivo pittoresco, nas Reliquia» da arcinte-

ctura rornano-bysani ina, do dr. A. Filippo SiniGes, no Guia historico do viajantc

em Coimbra, de A. M. Simóes de Castro, no Guia historico do viajavte no Bus-

saco> do mesmo auctor, etc. — E.

7345) Subsidios para o cstudo da flora portugueza. I. Papilionaceae L. —
Coimbra. inip. da Universidade, 1884. 8.° gr. de 70 pag.

A este opusculo dcvem seguir-se outros sobre assumptos da rnesma natu-

reza.

No periodico de Coimbra Esludos medicos (1877-*1878) lem um artigo inti-

tulado Um> caso notavel de cancro do peritoneo.

JOAQUIM MAItTIXS DE CAUVALOO, naturai de Coimbra. Nasce»
na rua de Coructie, da frcguezia de S. Thiago, aos 19 de novembro de 1822. Des-

tinavam-n'o seus paes ao estado ecclesiastico, para o que frequentou urna das au-

las de latini que os jesuilas tinbam em Coimbra, nos annos de 1833 e 1834;
ficando, porém, orphào em tcnros annos, nao póde continuar os estudos ; e por

isso teve que seguir a carreira do commercio e depois a das artes. Por se achar

envolvido nos acontecimentos politicos, de que resultou a guerra ci vii, denomi-

nada da Maria da Fonte (1846-1847), foi preso em 4 de fevereiro de 1847, e

conduzido em 19 do mesmo' mez, com alguns lentes da universidade e outros in-

dividuos, para a Figueira da Foz, e d'ali para Buarcos. onde o obrigaram a cm-
barcar no vapor da marinha de guerra Terceira com destino a Lisboa. Aqni o

metteram na cadeia do Limoeiro com os demais companheiros, e se conservou

na prisao alé o dia 29 de abril de 1847, em que, juntamente com os outros pre-

sos, póde evadir-se. Fui recapturado no mesmo dia, e só o soltaram em virtude

da convencào de Gramido, em julbo do indicado anno. Tem prestado innumera-
veis servicos a classe operarla e às letras patrias.

Em 1851 cooperou em Coimbra com alguns academicos e artistas na fun-

dafao da sociedade de instruceao dos operarios, que prestou muilos beneficios

aos desvalidos. No mesmo anno foi o principal fundador do monte pio conim-
bricense, que teve, e tem ainda boje, vida prospera e scgura. Tem pertencido a

outras associafùes, e desempenbado varias commissfies, nao poupando esforfos

para Ihes ser util. Em 1851 tambem administrou e collaborou no Liberal do Mon-
dego, folha que entao saia cm Coimbra ; e collaborou no Observador, gazela cuja

publicafao comecàra n'aquella cidade no dia 16 de novembro de 1847, e da qual

vciu a ser proprietario, quando mudou o titolo para o de Conimbricense, em 24
de janeiro de 1854. Em 30 de outubro de 1855 fundou urna typograpbia na rua

de Corucbe para imprimir o mencionado periodico, e actualmcnte a possue na
rua das Figueirinnas, onde iguahneute reside e possue urna escolluda bibliotheca,

valiosa n3o só pela quantidade de volumes, mas pelo grande numero de miscel-

laneas. e collecfóes ue obras politicas e historicas, em harmonia com os esludos

tomo xir (Supp.) 8
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predileclos do seu proprietario, tantas vezes demonslrados nas pagina» do Co-
nimbricense, seni duvida a follia porlugueza que lem mais vaslo e importanle re-

positorio de escriptos e memorias «icerca de antiguidadas do reino, e cspecialmenle
de Coimbra ; e a ijue cncerra rnaior somma de notas e apreeiacoes de subido me-
rito para a historia politica e lilleraria de Portugal, couiprehendendo esclareci-

mentos inedito*, feudo de aturadas e beni succedidas investigacoes do seu bene-
merito eedactor. Fui em novembro de 1869 agraciado coni o tiabiloda Conceicào,
mas requereu desde logo a renuncia de tal mercé, que lhe fui acceita por diploma
do 5 de janeiro de 1870.

Ultimamente, Coimbra deveu em grande parte ao sr. Martins de Carvalho
a sua exposicao disleictal, inaugurada em 1 de janeiro d'este anno de 188'», da qual
se occupou coni muito louvor a imprecisa nào só conimbricense, mas a de Lis-

boa, Porto, etc, notando-se os artigos do Diario de noticias, com a assignatura

E. C. (do sr. Eduardo Coelho), do Commercio do Porto, com a assignatura S. (do

sr. Eduardo Mendes SimOes de Castro), e outeos.

V. a seu respoilo o exlenso arligo biograpliico. acompanliado do retralo gra-

vado em madeiea, inserto no Jornal dos artistas, de Coimbra, n.° 8, de 1 de Ja-
neiro de 487U, 1." anno. Copio d'esse arligo, escriplo pelo mesmo sr. Eduardo
Mendes Siinòes de (Castro, os seguintes paragrapbos:

cLitteratp, bistoeiador e archeologo lem trabalbos de um mereci mento in-

conteslavel. É beni conliecido e apreciado o seu livro Apontamentos para a bis-

torta coi) temporanea, o qual mereceu goraes cucomios dos nossos primeiros escri-

ptores. Està obra cncerra subsidios muito importantes, que lhe custaram traba-

llio insano, sendo para notar que, na parte que Irata da imprensa de Coimbra,
ehegou onde nenhum dos que se dedicaram a es!a especialidade pddenem remo-
tamente attingi)'. Nos folhelins do Conimbricense, com o titulo de Miscellanea,

leVm sido pubìicadas nolicias valiosissimas que se mio enoontram em outra parte.

Os estudiosos e os amantes das boas le t ras fazem com lodo o cuidado a colleccào

deste jornal, porque o considerali) urna preciosidade.

"Por todns estas circumstancias— a indcpendi'iicia do jornalista, a dedica-

lo democratica e o merecimenlo littcrario — é que muitas corporacóes illustres

do paiz e do estrangeiro léem insci ipto o seu nome nas listas dos seus socios cor-

respondentes, honorarios e benemeritos.

«É assim que o vemos socio correspondente da sociedade de geographia de
Lisboa, da associarlo dos architectos ci vis portuguezes e da seccAo de archeolo-

gia do instituto de Coimbra, socio honorario do gremio de instruccào e recreio

de Dragatila, de el fomento de las artes de Madrid, da scuola dantesca de Napo-
les, da associazioni di mutuo soccorro de salvatori de Napoles, da sociedade pro-

tectora dos auimaes de Lisboa, da associacelo recreai iva commercial de Coimbra,
da associarlo typographica lisbonense e artes correlativas, da sociedade uniào be-

nelicente commercio e artes do Riq de Janeiro, do Recreio litlerario portuguez do
Rio de Janeiro, do centro promoter dos mellioramcutos das classes laboriosas de
Lisboa, do monte pio Figueirense e do gremio litlerario de Augia do lleroismo,

c socio benemerito da sociedade Terpsicbore conimbricense e da associarlo dos

artista» de Coimbra.

«A associagào liberal de Coimbra lambcm conta Martins de Carvalho no nu-
mero dos seus socios fundadores.»

Do n.° 47 de 11) de novembro de 1883 da Officina, periodico que se publica

em Coimbra, transceevo os seguintes periodos, devidos à elegante penna do
sr. bacharel Abilio Augusto da Fonseca Finto:

«0 nosso amigo nasceu em Coimbra a 19 de novembro de 1822. N'esse dia

expirava Manuel Fernandes Thomas, o famoso caudilho da revolucào de 1820.

Ao mesmo tempo que se abria urna sepultura engrin ddava-se um berco. Aqui
sorria a esperanca, acolà florescia a saudade; cerrava-se na priineira o epilogo e

no stgundo despontava a aurora de duas vidas, ulcis ainbas a causa eia liber-

dade.
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«No periodo de sessenta e um annos este torneiti venerando tem conquis-

to peìo seu traballio e probidade civica auctoridade inconlestavel na imprensa

e na politica. 0 seu nome é respeilado e amado do todos os quo prezam e vene-

ram o patriotismo sincero, unico meio porventura que poderà ainda regenerar o

nosso paiz. Podemos considerar por isso este coniuibricense illustre conio jorna»

lista distinclo c eminente cidadao pelos relevantes servicos preslados a patria e a

liberdade...

«0 sr. Martins de Carvalho, rcdactor do Conimbricense, tem n'estaqualidade

revelado dotes extraordinarios de jornalista e liistoriador. Na lucia politica enas
excavagòes da historia contemporanea nao ha quem coni elle ri va lise. A sua penna

é urna espada cujos fios se nao embotam no combate, e ao mesmo tempo um fa-

elio de luz que illumina e ensina.

«Mas (impolitica segue este homem? que dialeclica tempéra nas discussola?

que doutrina desenvolve nos seus systemas? Politica, discussào e scieneia histo-

rica, tratadas sempre coni hombridade e desassombro, consagra-as a urna só

causa, subordina-as a um só principio: é a primeira a da liberdade, o segundo o

da justica.

«0 sr. Martins de Carvalho é liberal puritano, e n'esta qualidade agrada e

desagrada alternadamente aos diversos partidos. Nao transige nos seus principios,

e por isso tem sido por vezes atacado rudemente pelos seus collegas jornalislas.

Nào ha nenhum, segundo nos parece, que o nSq tenha elevado ao Capitolio de-

pois de o ter precipitado da Hocha Tarpeia. É este o seu maior elogio. Evita

sempre a lucia ingloriae esgrime destemidona arena dos principios. Sobranceiro

comtudo ao despeito das gralhas, sustenta sem discrepancia a seriedade e Lene*

volencia, que sào o mais nobre apanagio da tribuna da imprensa. .

.

«Coiuubra deve a este seu fillio benemerilo servicos unicos, nascidos do mais

acrisolado amor patrio. Que o digam os numerosos volumes do Conimbricense,

onde cstào archi vadas provas incontestaveis do desinteresse e abnegalo coni que
foram sempre defendidas as regalias ou sustentados os melhoramentos da cidade

do Mondego...

»

Entro os trabalbos publicados pelo sr. Martins de Carvalho no Conimbri-

cense avultam, certamente, os seguintes:

71146) Historia dos hospitaes de Coimbra.

7347) Historia da irmandade da veneravel ordem terceira da Penitencia de

Cohnbra.

7348) Apontamentos para a historia da typographia em Coimbra, Jesde a
sua introduccào netta cidade em 1531 ale o presente. — Comecaram a sa ir no Co-

nimbricense, *n.° 2:080. de 2 de julho de 1807. e terminaram em o n.° i : IG9 de

il de agosto de 1808. Refundidos e addicionados com outras investigacò"es, im-
primiu-os juntamente coni oulros varios assumptos no curiosissimo livro intitu-

lado:

7349) Apontamentos para a historia contemporanea. Coimbra. na imp. da Uni-

versidade, 1868. 8.° gr. de x-424 pag.

JOAQUIM DE MATTOS CHAVES, naturai de Guimaraes. Fillio de An-
tonio José Mattos Chaves. Cirurgiào-mcdico pela escola medico-cirurgica de Lis-

boa, onde defendeu Illese em 2ò' de julho de 1874, sondo approvado pienamente

e com louvor. Fundou, assoc.iado com o seu collega e antigo jornalista, sr. Ferrer

Farol. um poslo medico, situado ni praca de D. Pedro, em Lisboa.— E.

7350) Fraduras do craneo. Lisboa, nalyp. Universa!, 1874. 8.° de 16-(imiu-

meradas)-104 pag.

I>. FR. JOAQLIM DE MEXEZES E ATAIDE (v. Dice, tomo iv,

pag. 133).

Da Homilia funebre (ri.
0 1880) ha oulra edicao em 4.° peq., de 26 pag.

Na lin. 16." da pag. 134, onde esla desapercebidos, leìa-se : despercebidos.

8*
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# FIU JOAOUIM DO MONTE CAJOIELLO, natura) da cidade de S. Sal-

vador, capital da provincia da Bahia. Nasceu em 19 de setembro de 1817. Pro-
fessou o instituto benedictino no niosteiro de S. Sebastiano da mesma cidade, em
22 de setembro de 1830. Por convite do respectivo prelado, presidiu ao mosteiro

de Santos, da provincia de S. Paulo ; parochiou em scguida na freguezia da Pe-

nna de Franga, suburbios da capi Ini da dita provincia, e teve o curato da cathe-

dral. Seeularisado, obteve o logar de professor de philosophia da faculdade de
direi to de S. Paulo, onde tambem cnsinou rhetorica, historia e geographia. Em
186*1, formou-se na universidade de Poma, e ahi recebeu o grau de doutor em
theolOpia. Pertence a varias associacOes litlerarias nacionaes e estrangeiras. é caval-

leiro da ordem de Christo e conego prebendado da sé de S. Paulo. Tem escripto

em diversos pcriodicos religiosos e politicos, tornando parte nas mais imporlan-
tes questóes politieo-religiosas que se t«?em agitado na America e na Europa, nos

ultimos tempos, levando tambem para a tribuna sagrada a defeza dos principios

que seguiu. Assim, prégando desde muitos annos, é avultado o numero de seus

sermtfes, alguns dos quaes se acham impressos.

Farei mene/So dos seguintes :

7351) 0 catholicismo necessario à felicidade dos povos. Sernuìo prégado na
cidade de Itapiteninga em lo de agosto de 1867. Rio de Janeiro, na typ. Progres-

so, 1867. 8.° gr. de 36 pag.

7352) Liberdade, igualdade, fralernidade. Sermuo prégado evi 21 de setem-

bro. . . na igreja da Cruz dos Milagres d'està córte. Ibi, na tvp. do Diario do Rio,

1868. 8." gr. de 30 pag.

7353) Tolcrancia. Sermuo prégado na tarde da primeira dominga de quares-

ma... na igreja matriz da antiga sé. Ibi, na mesma typ., 1869. 8.° gr. de 25

7351) Religiào officiai. Sermuo prégado em 5 de junho.. . na igreja matriz
da villa de Cutia, termo da capital de S. Paulo, Ibi, na typ. Dezcsèis de Julho,

de J. A. dos Santos Cardoso, 1870. 8.° gr. de 36 pag.

7355) Discurso recitado. . . por occasiào da terminacùo da guerra do Para-
guay. 1870. (?)— Conslava que este discurso fura revisto pelo dr. Antonio Fer-

reira Vianna.

7356) Eucharistia: seus benefìcios individuaes e colleclivos. Sermuo prégado

na igreja matriz de S. Gongilo de Nictheroy em 10 de setembro de 1870, etc. Rio
de Janeiro, na typ. de Pinneiro & C", 1870. 8.° gr. de 23 pag.

Alem d'estes, o dr. Joaquim do Monte Cannello tratou no pulpito de outros

assumptos importante?, corno os que em seguida menciono :

Da necessidade do primado na igreja.

Origem e vantagens do poder temporal dos papas.
Divindade da igreja.

Divindade de Jesu-Christo.

Influencia benefica do sacerdocio catholico.

Origem divina do poder.

Conveniencia da monarchia no Brazil.

Necessidade das ordens religiosas.

Missuo das ordens religiosas.

Interferendo- do governo nos seminarios episcopaes.

Missùo da mulher catholica.

A mulher regenerada pelo catholicismo.

Casamento civil.

O numero de seus sermOes impressos, parece que excede a noventa. N'So os

vi nunca.

JOAOU1M MOXTEIRO DE ALBUQUERQUE E AMARAL (v. Dice,

tomo ìv, pag. 135).

A Allegarlo (n.° 1895). lem x-98 pag.
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A Segunda allegalo (n.° 1897), coni prebenda 63 pag.

A Impugnalo compendiosa (n.° 1899), è de 75 pag. e mais 4 de indice.

Enlre os n.°» 1898 e 1899 acresccnte-sc :

7357) Embargos offerecidos no juizo da coi da por parte da ex.
Ma

D. Maria
ìialbina de Sousa Coutinho, nos quaes se responde convenientemente aos fundamen-
tos da sentenga proferida no mesmo juizo a favor da ex.

1"" D. Maria Leonor Caro-

lina Manuel de Vilhena, etc. Lisboa, na imp. Regia, 1806. Fol. de 55 pag.

* JOAQUIM MOVTEIRO CAM1NDOÀ, doutor cm medicina pela facul-

dade da Badia, membro da sociedade imperiai de medicina do Ilio de Janeiro e

de outras sociedades scienti fìcas, primeiro cirurgiSo da armada nacional, officiai

da ordem da Rosa, e cavalleiro da de Christo, etc. Naturai da Bahia. — E.

7358) These de conctirso para a cadeira de botanica medica da factddade do
Rio de Janeiro. Dissertacùo : das plantas toxicas do Brazil. Projìosicòes sobi'e di-

versas cadeiras do ensino medico. Rio de Janeiro, na typ. Perseverane^, 1871.4.°

gr. de xn-187 pag.— Elitre os cspecialislas. era considerado este livro corno es-

ludo importante a respeito de toxicologia.

JOAQUIM MOUTTNHO DOS SANTOS, naturai de Panda, fiegueziade

Aguas Santas, onde nasceu a 2 de marco de 1811. Dedicou-se a medicina, e por
seus escriptos medicos obteve da universidade de Iena o gran de doutor ut virtù-

tis et eruditionis dignissima proemia. Extrceu a clinica no Brazil por espaco de
trinta annos, e era ali considerado e popular. Ali invenlou unì apparelho para
destru ir a formiga «sauva», e por isso Ine concedeu o governo brazileiro privile-

gio por quatorze annos. Voltando a terra da sua naluralidade. fez parte da camara
inunicipal do scu concelho, sendo eleilo presidente d'ella. E auctor de um Guia
medico para tratar e prevenir o cholei-a- morbus, e de outro escripto sobre Hydro-
phobia.

Tem mais:

Aguds Santas (no concelho de Maia). Porto, na typ. de D. Antonio Moldes, 1871.
8.° gr. de 24 pag.

Por occasiao da sua pcrmancncia no Brazil compoz, sob o titulo de Quadro
negro de um estudante, uni drama, que foi representado no theatro de Jacarehy,

em 6 de julho de 1862, e o qual Ihe valeu urna lisonjeira ovacSo. Ignoro se este

traballio foi impresso.

# JOAQUIM NABUCO ou JOAQUIM AURELIO NABUCO DE
ARAUJO, naturai de Pernambuco; nasceu em 1850. Fillio do fallecido senador do
imperio, José Thomàs Nabuco de Araujo, ministro e secretario d'estado honora-
rio e presidente da provincia de S. Paulo. Formado em sciencias juridicas e so*

ciaes pela universidade de Olinda, em 1869, seguiu a carreira diplomatica, sendo
nomeado addido para as legacóes do Brazil em Londres e nos Estados Unidos da
America. Eleito deputado pela provincia natal e chamado pelos seus amigos, veiu
tornar assento na camara legislativa e entrou nas discussóes politicas. Eram entSo

jà conhecidos os seus sentimcntos abolicionistas e o fervor com que patrocinava

a total abolito da escravatura. A sua estreia no parlamento fóra das mais nota-

veis. Revelàra-se um dos mais agigantados ornamentos da tribuna brazileira,

fama que se radicou em successivo» e enthusiasticos discursos e escriptos. Por
occasiao das festas do tricentenario de Camòes, no Rio de Janeiro, a commissao
executiva convidou-o a fazer a oracao solemne, ao que accedeu. Vindo a Lisboa

em janeiro de 1881, e estando no dia 9 d'esse mez na tribuna reservada da ca-

mara dos senhores deputados, por um convite da camara, fundado n'uma proposta

do sr. deputado Antonio Candido, para a qual tambem concorreu o sr. deputado

Julio de Vilhena, depois ministro e secretario d'estado (V. no logar competente

Mio Marques de Vilhena), o illustre orador brazileiro Yeiu, conio alta e singular

de
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homenagem prestada ao Brazil e ao parlamento brazileiro, occupar um logar entre

os seus collegas e admiradores das cortes portuguezas. No dia seguinte, o sr. Na-
buco mandava à presidencia da dita carnara «ma carta de airradecimento pela ex-

traordinaria demonstrncito coni quo o tinham honrado ; e escrevia a redaccao do
Diario de noticias outra carta em quo expressava os seus sentimentos de gratidSo

a Portugal e as suas idéas a respeito da propaganda abolicionista, em que estava

empenhado. Sao em dernasia importantes alguns trechos d'essa carta, e dou-os em
seguida corno documento interessante para a biographia do afamado orador :

«N5o sei o que podia fazer para mostrar a impressao quo levo de Portugal.

Aqui o brazileiro so sente que é estrangeiro pela extrema amabilidade que en-

coutra a cada passo e da parte de todos. Sempre fui amigo dos portuguezes.

«Mostrei-o em 1872, n'unì livro modestissimo que escrevi para festejar o
centenario dos Lusiadas, e mostrei-o em 1880 no centenario de Camóes. A lin-

guagem de que me servi para com a antiga mae patria, nSo era sómente a ex-

pressilo de um sentimento pcrsoal ; era o reconhecimento publico da antiga colo-

nia, manifestado a gloriosa nacSo que deixou fundado na America um estadoque
tem hoje dez, e que terà no futuro ceni milhfles de liabitantes. Cada dia se estrei-

tam mais os lacos entro a populaflo brazileira e a emigralo porlugueza, que
leva para o nosso paiz o sangue europei!, o traballio livre. e as qualidades que
sSo o segredo do successo que ella lem tido. Ainda este anno tivemos occasifio de
votar ria carnara, e o senado contìrmou o nosso voto na segnnda discussfio da lei r

a completa igualdade politica dos naturalisados e dos brazileiros natos. Assim
corno revogànios a incapacidade de origem, revogamos a de religioso para os ca-

tholicos e a de condicio social para os libertos. Essa tendencia uniforme para a

crealo de urna patria em que nSo haja privilegios nem castas, é a melhor ga-

rantia da perfeita ideiilificacSio que se ba de operar entre os brazileiros eos por-

tuguezes que procuram o nosso paiz. Nunca ti ve outra politica, e talvez por isso

nunca Uve outros sentimentos senào os que tenho manifestado coni rclacao aos

portuguezes.

«A bonra que a imprensa me tem feito tem sido acompanhada de manifes-

tacóes sympathicas à emancipacelo dos escravos. A minha carreira foi apoiada

Sor duas vozes cloquentes, cuja epoclia eu tenbo no corano, corno os deslinos

'essa grande causa.

«Permitta-me, sr. redactor, que a esse respeito eu exponha um pouco a mi-

nha situalo. Houve urna lei em 28 de setembro de 1871 que declarou livres os

filhos de escrava nascidos depois d'aquella data, enlregando-os todavia até aos

vinte e um annos ao dominio dos senhores das mSes. N5o qnero dizer que isso era

permittir a escravidào dos chamados ingenuos durante a epocha da vida, em que
se formam os sentimentos, o caracter, a attitude e a utilidade do homem, unica-

mente tirando-lbcs a qualificarlo de escravos. Essa lei, porém, nada fez absolu-

tamente em favor das geracoes actuaes, senso conceder-lhes beneficios illusorios,

e que téem sido ainda mais illudidos pela jurisprudencia dos tribunaes, porquein-

felizmente os magistrados podem comprar escravos entre nós e os habitos de urna

classe naturalmente conservadora dispóe-nos sempre a fazel-o desde que téem um
peculio. Essa lei, porém, que nada fez em beneficio dos escravos existentes, mes-
mo dos nascidos na vespera da sua publicacao, e que tem hoje nove annos. po-

dendo ficar escravos por mais cincoenta, essa lei, dizia eu, pareceu aos homens-

politicos dos dois partidos, com honrosas excepfòes, a soluto definitiva do pro-

blema. . . A minha attitude ent5o foi simplesmente està : mostrar ao paiz. dez an-

nos depois da lei, que essa lei mio tinha resoh ido nada, mas havia deixado o pro-

blema intacto, a sorte dos escravos a mesma, e o paiz atado por meio seculo a

urna instituicao, que è o descredito do nosso tempo e a nodoa da civilisagSo. . .»

(V. Diario de noticias, n.° 5:368, de 13 de janeiro de 1881.)

0 Diario iUitstrado de 13 do mesmo mez e anno, publicou o retrato do sr.

Joaquim Nabuco, acompanhado de um artigo biographico do sr. F. Serra, em fo-

Ihetim, no qual se lé o seguinte :
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«Assistindo a tini dos mais bellos triumphos oratorios quejamais se pos-

sam registar nos fastos da tribuna luterana, dir-se-ia que baviamos penetrado

os porticos do tempio augusto da sciencia para saudarmos com as nossas accla-

ma^Oes o recipendiario illustre que nos assentos da sua palavra inspirada nos
revelara os thesouros que se téem agglomerado em seucerebro. Coube-me a mini

assistir aos assomos d'essa intelligenciaque denunciava ja o alvorocer da piimeira

idade, de que Deus a dotàra. 0 seu espirito educou-sc depois na contemplalo e

no estudo das creacóes da arte antiga e moderna, n'essa Italia t.1o cheia de gran-

des reminiscencias. De volta a patria, subiu a urna tribuna erguida no meio do
povo, para dar-lhe a palavra da sciencia. Joaquim Nabuco sagrou-se orador no
meio dos applausos eie um auditorio illustrado, a que se misturavam as expan-
só"es do intimo afiecto de familia. Testemunbando a exuberancia d'esse, talento jl

tao robustecido, eu disse de Joaquim Nabuco o que de Gustavo Doro antecipàra

um notayel critico. iNenbum de nós póde dizer que novos borisontes eslào re-

servados à$ suas faculdades creadoras na evolucào ascensional d'essa intelligencia

tà"o vigorosa e tao ampiamente dotada. Caminbando com seguranea no largo es-

tadio que a si se tracàia, vimol-o ainda urna vez voltar a Europa e d'ali i passar

aos Estados Unidos, interrogando as instituigóes dos povos no meio dos aconte-

cimentos em aceto.

«Desde entao a sua figura avulla no seio do parlamento bonrando essa tri-

buna que fòia outr'ora illuslrada pela palavra sentenciosa e grave do venerando
estadista Nabuco de Araujo (seu pae).

«Honra a Pernambuco sua beroica provincia natal, que abriu asavenidasda
represenlacto nacional a essa voz sympalbica a todas as cousas nobres.»

0 sr. Joaquim Nabuco pertence a muitascorporagóes scientilicas e litterarias,

e a todas as sociedades de propaganda e intuitos abolicionistas que se téem fun-

dado na America e na Europa. Por circumstancias particulares da sua vida,afas-

tou-se dos trabalhos activos da politica militante no Brazil, e nos finsde 1882 ou
principios de 1883, foi cstabelecer a sua residencia em Londres, encarregando-se

abi da correspondencia para urna das principaes folbas do Bio de Janeiro, o
Jornal do commercio, e dos negocios juridicos de que, n'aquella grande capital,

necessitam os seus compatricios. Todavia, ali tem continuado a auxiliar os inte-

resses da missao abolicionista no Brazil, pois jà tem redigido e impresso n'esse

senlido numerosos artiges, e mandou ultimamente imprimir um livro, 0 abolicio-

nismo, abaixo mencionado. — E.

7360) 0 gigante da Polonia. Ode offei'ecida ao ill.
m0

e ex.
mo

sr. conselheiro

José Tliomàs Nabuco de Araujo por seti fillio, etc. Rio de Janeiro, na typ. do Im-

periai instituto artistico, 1864. 4.° gr. de 7 pag. com 1 estampa lilhographada.

—

feste opusculo, nitidamente impresso, nao foi posto à venda.

7361) Castro Alves. (Serie de artigos publicados na Reforma.) Ibi, na typ.

da Reforma, 1873. 8.° gr. de 30 png. - - É um estudo critico do merito do illustre

e mallogrado poeta babiano, que se estreàra brilbantemente e publicàra em 1870
um Jivro intitulado Espumas fluctuantes.

7302) Cainòes e os Lusiadas. Rio de Janeiro, na typ. do Imperiai instituto

artistico. 1872. 8.° de*286-vi pag. e mais 2 de indice e erratas.

7363) Camóes. Discurso pronunciado a 10 dejunho. . . por parte do gabinete

portuguez de leilura. Rio de Janeiro, na imp. de G. Lcuzingcr & Filbos, 1880. 8.°

gr. de 30 pag.

7364) Reformas nacionaes. O abolicionismo. Londres, na typ. de Abraham
Kingdon & C.«, 1883. 8.° do xi-256 pag. — No prefacio, o auctor declarou que
està obra eia a primeira de urna serie, com o intuito de «presentar aos cidadàos

brazileiros as reformas que, no seu entender, sto vitaes, considerando- se que a

vida de um paiz nto é só vegetativa, mas é tambem moial. E continua assim :

«Por numerosas rasòes, adduzidas, por assim dizer, em cada pagina do presente

volume, a emancipatilo dos escravos e dos ingenuos, e a necessidade de eliminar

a escravidto da constiluicto do nosso povo, isto é, o abolicionismo, devia ter pre-
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cedencia as demais reformas. De facto, lodas as outras dependem d'essa, que é
propriamente a substituicffo dos alicerces da nossa patria. ()s volumes seguintes

terao por objeclo: a reforma economica e financeira, a instruccao publica, a des-

centralisacao administrativa, a igualdade religiosa, as relacóVs exleriores, a re-

presentalo politica, a emigrarlo europèa; e quem quer que sejao escriptor, serào

todos inspirados pelo mesmo pensamento— o de elevar o Brazil a categoria de
membro util da numanidade, e de habilital o a comnetir no futuro coni as outras

nacóes da America do Sul, que estao ainda crescendo a seu lado, fazendo d'elle

urna communhào volontaria para todos os associados, liberal e progressiva, paci-

fica e poderosa. . . » Kste primeiro volume da serie conlém 17 capitulos com os

titulos seguintes :

I 0 que è o abolicionismo? A obra do presente e a do futuro.

HO partido abolicionista.

Ili 0 mandato da rara negi'a.

IV 0 caracter do movimento abolicionista.

V A causa ja està rencida.

VI lllusoes até a independencia.

VII Antes da lei de 1871.

Vili Aspromessas da «lei de emancipalo».
IX 0 trafico de africanos.

X A illegalidade da escraviduo.

XI Os fundamentos geraes do abolicionismo.

XII A escraviduo aclual.

XIII Influencia da escraviduo sobre a nacionalidade.

XIV Influencia sobre o territorio e a populamo do interior.

XV Injluencias sociaes e politicas da escraviduo.

XVI Necessidade da abolicùo. Os perigos da demwa.
XVII Receios e consequencias. Conclusao.

É està indicacào sufficiente, para se julgar da importancia da publicacSo e

da propaganda cu» que, corno acima notei, està empenhado o sr. Joaquim Nabuco,
tendo principalmente eru Londres, corno deve de ter, a auxilial-o, urna das mais
poderosas sociedades abolicionistas.

Oonsta-me que tem mais:

7365) Partido ulti amontano.— É um opusculo publicado em 1873 acerca

da questao politico-religiosa, que por entao se agitava no Brazil.

7366) Le droii au meurtre.— Outro folheto, em francez, a proposito da po-

lemica que Dumas fillio suslentava em Franca.

7367) Amour et Dieu. — É uni livro de poesias lyricas. Ainda nao o vi, e

confesso que me faltam outros esclarecimentos de todas as obras d'este illus-

tre escriptor.

JOAQUIM NAVARRO DE ANDRADE (v. Dice, tomo iv, pag. 136).

Foi naturai de GuimarSes e doutorou-se na universidade de Coimbra em 20
de julho de 1788.

Tem mais, alem do que ficou mencionado :

7368) Primarum Linearum Physiologiae Alberti Haller index. Conimbricae,
1810. 8.»

'

7369) Oratio in exequiis Avgustissimae ac Fidelissimae uniti Regni ex Portu-

gallia et Brasilia, Algarbiisque Rrginae Mariae iYimoe, eie. Fluvii Januarii Ty-
pis Regiis, 1818. Fol. de 27 pag. e 1 de errata.

*

# JOAQUIM NICOLAU MARIANI. . .—E.
7370) Heinostalicos cirurgicos. É o mercurio especifico da syphilis ? Cauteri-

saguo. Póde-se assegurar peremptoria e conscienciosamente que um recem-nascido

chegou a respirar? (These.) Bahia, 1864.
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P. JOAQUIM DA NOBREGA CÀO E ABOIM (v. Dice, tomo iv,

pag. 138).

Parece que foi congregado do Oratorio, entrando ein 17 de setembro de
1757. Nao só teve a dignidade de monsenhor, mas tambem a de conego da pa-

triarchal.

Segundo urna nota, que tenho presente, este padre nasceu em Villa Real de
Traz os Montes, e morreu no Brazil.

* JOAQUIM NORBERTO DE SOUSA SILVA (v. Dice, tomo iv, pag.

138).

Foi em 1869 elevado a socio honorario do inslituto historico e geographico
do Brazil e tern sido seu viee-presidente.

'Dos Contos cpicos (t\.° 11)35) fez-se edicao ern separado no Hio de Janeiro,

em 1861, com o retrato do auctor.

As Brazileiras (n.° 1942) sairam com o titillo de Brazilciras celebre*. Paris,

na typ. de Edouard Blot, 1862. 8.° de vm-232 pag.

Acrescentemse:
7371) Flores entre espinhos. Contos poetico*. Paris, na lyp.de P. A. Bourdier

ès. C.°, 1864. 8.° de xvi-160 pag. e 1 de indice.

7372) Indagacoes ricerca do censo da poptdacùo fjeral do imperio, e de cada
provincia de per si, tentadas desde os tempos coloniaes até hoje, feitas em virtude

do aviso de 15 de marco de 1870 do ill.
mo

e ex.
mo

sr. conselheiro Panlino José Soa-

res de Sonsa, ministro e secretorio d'estado dos negocios do imperio, etc. Bio de
Janeiro, na typ. Perseverala, 1870. Foi. de 167 pag. — É urna ohra de traballio

e investigalo, para a qual o auctor teve que consultar muilos livros e docu-
mentos.

7373) Casimiro de Abreu. Biographia.— Saiu no tomo xxxur, parte i, da
Revùta trimensal (1870), de pag. 21)5 a 320.

7374) Historia da conjuracào mineira. Estudos sobre as primeiras tentati-

vas para a independencia nacional, baseados em numeroso* documento* impi'essos

ou originae* existentes em varia* reparti<;òet. Biode Janeiro, na typ. Franco-ame-
ricana, 1873. 8.° gr. de 435 pag.

0 sr. Joaquim Norberto dirigiu urna publicacao, emprehendida polo conhe-
cido editor Garnier, dos melhores auctores nacionaes anligos e inodernos, e da
qual sairam alguns tomos. Sao ahi d'elle muitas notas biographicas, apreciacOes

critica*, etc.

Attribuiam-se-lhe os

7375) Esbocos para um diccionano biographko. Physionomias brazileiras.—
Trabalho humoristico, que saira primeiramente na Revista popular, com o pseu-
donyrao de Fluviano.

D. FR. JOAQUIM DE IVOSSA SENHORA DA NAZARETH (v. Dice,
tomo ìv, pag. 137).

Alem das pastoraes mencionadas, notem-se as scguintes :

7376) Pastoral ao clero e poto da diocese de Coimòra, que comeca: «0 apos-
tolo S.. Joào nos tem deixado um documento bem importante, etc.» Dalada de
Lisboa a 8 de setembro de 1836. — É àcerca do schisma, prevenindo e aconse-
lhando os fieis ;obre o que lhe3 cumpria fazer, e sobre a necessidade de nao eom-
municar com os intrusos, etc. Està impressa no Conimbricense n.0* 2:496 e 2:497
de 27 de junho e 1 de julho de 1871, na serie de folhetins que tem por titulo 0
schisma em Portugal.

7377) Pastoral. . . datada de 31 de agosto de 1824. — Yem transcripta no
Conimbricense n.° 2:872 de 3 de fevereiro de 1875.

JOAQUIM NUNES RIBEIRO DE PAIVA. .
.—E.

7378) Carta* de Eulalia, por..., estudante do segundo anno juridico em a
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universtdade de Coimbra, em dezembro de 1826. Coimbra, na imp. de TrovSo &
C-, 1828.

# JOAQUIM OCTAVIO NEBIA8, naturai de Santos, na provincia de

S. Paulo. Formado na academia de S. Paulo, deputado geral, commcndador de

Christo, vice-presidente da camara dos deputados, ministro e secretano d'estado,

etc. -E.
7379) Relatorio apresentado à assemblèa geral legislativa na 2.* sessuo da

14.* legislatura pelo ministro e secretorio d'estado dos negocios da justica. Rio de

Janeiro, na typ. do Diario, 1870. Fol. de 26 pag., seguido de varios annexos.

# JOAQUIM DE OLIVEIRA MACDADO, barbare! formado pela fa-

culdadc de direito do S. Paulo, e advogado no districlo da relacào do Rio de* Ja-

neiro. — E.

7380) Manual dos vereadores, contendo a lei de 1 de outubro de 1828, sobre

as camaras municipaes do imperio do Brazil, explicada por actos do poder legis-

lativo e esecutivo, expedidos desde 1820 a 1867, e pela legislacào peculiar us pro-

vincias do Ilio de Janeiro e S. Paulo, desde 1835 a 1867. Coni um appendice con-

tendo urna sei'ie de modelos para diversas accGes, termos de contratos, licengas, con-

ta*, orcamentos, etc. Rio de Janeiro, na typ. de Pinbeiro & C*
t
1808. 8.° gr. de

551 pag., afóra as do indice, e os modelòs em fórma de mappas desdobraveis.

7381) Feìi'as forenses. Estudo scientifico e digressivo sobre o decreto n.° 1285
de 30 de novembro de 1853, regulando as ferias forenses dos differentes juizes, e

as alcadas das auctoridades n'este imperio. Rio de Janeiro, em casa dos editores

E. & H. Laemmert, 1871. 8.° gr. de vi-215 pag.

JOAQUIM PAULO DE AZEVEDO, cirurgiSo-medico pela escola medi-

co- cirurgica do Porlo. — E.

7382) 0 tuberculo considerado no campo da anatomia pathologica debaixo dos

pontos de vista da sua sède, evolucuo e da sua natureza. (These.) Porto, 1804.

# JOAQUfM PAULO DE 80U8A, formado n'uma das faculdades das

academias do Brazil, etc. — E.

7383) Escola de caca ou monteria paulista. Rio de Janeiro, na typ. Perseve-

rala, 1803. 8.° gr. de 94 pag. — Veni no firn d'cste opusculo urna bibliogra-

phia cynegetica, mas falla ahi a meneào das obras de Diogo Ferreira, Varnha-
gen, etc.

JOAQUIM PEDRO ALVES CRESPO, naturai da Marinha Grande. Fi-

Iho de Pedro Francisco Alves. Cirurgiao-niedico pela escola medico-cirurgica de
Lisboa, onde concluiu o curso em 27 de julbo de 1871. Està ao presente exer-
cendo a clinica na Ericeira. — E.

7384) Breves reflexòes sobre a symplomatologia e tralamento dos aneurisma»
arterio-renosal a proposito de um caso observado na clinica de ensino na escola

medico-ciì-urgica de Lisboa. Lisboa, 1871. 8.° de 67 pag.

JOAQUIM PEDRO GARDOSO GASADO GERALDES (v. Dice, tomo
rv, pag. 192).

Em urna nota de Innocencio leio o seguinte: «Casado Geraldes foi perse-

guido em 1809 pelo bispo do Porto, patriarcha eleito, corno jacobino, pelas rasóes
que elle diz em urna folha de napel de sua letra. Era elle quem sabia de todas as
baixezas e actos praticados pelo mesmo bispo para com os francezes em 1808,
etc.»

Legou em testamento à academia real das sciencias os seus mss., contendo
vinte e tantos volumes de colleccòes eslatisticas, biographias, memorias, aponta
mentos, etc; «tudo, na opiniao de Innocencio, de menor interesse do que pode.
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ria julgar-se». Estes volumes foram enviados pelo consut dePortugal em Genova,
e entregues na academia a i(i de marco de 1870.

0 Compendio de geographia eie. (n.° 1955), foi impresso em 182G.

V. o mais que se diz nos additamentos do tomo iv, pag. 453.

JOAQLIM PEDRO CELESTINO SOARES (v. Dice., tomo iv, pag.

143).

Nasceu em 8 de junho de 1793.

Morreu no dia 7 de agosto de 1870. em Lisboa, na sua casa da travessa do
Pé de Ferro, e jaz sepullado no cemiterio occidental.— Era entào contra-almi-

rante, membro do supremo conselho rie justica militar, director do museu de mari-

mba, socio effeclivo da academia real das sciencias, etc. V. a extensa noticia bio-

graphica, que se encontra no livro Esbocos e recordacòes, de pag. 109 a 121.

Aleni do que ficou mencionado no Dice, ha que* acrescentar:

7385) Itinerario de Bombaim a Lisboa, atravessando o Egypto desdc Suez até

Alexandria. — Inserto no Diario do Gotei-no n.° 175 de 26 de julho de 1838. 0
auctor diz, na carta preliminar, que este Itinerario era o primeiro que n'este ge-

nero apparecia em portuguez. Occupa mais de cinco columnas, de pag. 744 e 745.

Nos additamentos do tomo iv, pag. 454, advertia-se um engano na inscripcSo no tu-

mulo do grSo mestre de Malln, D. Antonio Manuel de Vilhena; està inscripcSo. porém,
nào é sepulchral, mas foi posta no pedestal da estatua de bronze do dito grào-mestre,

coliocada em fiente do palacio do governo. Foi isto rectitìcado na reproduccao que
o auctor fez do Itinerario, no tomo m dos Quadros navaes, de pag. 345 a 358.

7386) Origem e estado da questuo entre José Estevào Coelho de Magalhàes e

Joaquim Pedro Celestino Soares. Lisboa, na typ. de Manuei de Jesus Coelho, 1849.

Foi. de 4 pag.— Foi distribuido coni o jornal 0 patriota.

7387) Satisfaccio dada ao publico, em consequencia de urna diatribe que lite

è dirigida no n.° 2195 da Revoluto de setembro. Lisboa, na typ. de Castro & Ir-

mao, 1849. — Estes papeis foram reproduzidos no tomo iv dos Quadros navaes,

de pag. 361 até 382.

7388) A marinha.— Nota extensa e erudita na versSo dos Fastos, de Ovi-

dio, por A. F. de Castilho, tomo n, de pag. 401 a 455. Reproduzida no tomo iv

dos Quadros navaes, de pag. 211 a 296, sob o titulo de Im epìlogo de bistorta

marUima, dizendo ahi o auctor que alterou um tanlo e ampliou a dita nota,

7389) Quadros navaes, ou collecgào dos folhetins maritimos do Patriota, se-

guidos de urna epopèa naval portugueza. Parte i. Folhetins. Segunda impressilo.

Tomo i. Lisboa, na imp. Nacional, 1861. 8° gr. de xxxv-444 pag. e mais 2 innu-

meradas de indice e errata. — Parte il Epopèa. Tomo h. Ibi, na mesma imp.,

1862. 8.° gr. de xm-557 pag. e mais 2 innumeradas de indice e errata.— Parte n.

Epopèa. Tomo nr. Ibi, na mesma imprensa. 1863. 8.° gr. de xvin-601 pag. e mais
2 innumeradas de indice e errata. Coni o retrato do auctor e 4 estampas. — To-
mo rv. Ibi, na mesma imp., 1869. 8.° gr. de 8-{innumeradas)-421 pag. e mais 2 de
emendas, indice e errata, coni 3 estampas e 1 mappa desdobravel.

0 tomo i contém, aleni dos prologos da l.
a e 2." edicoes, dedicalorias, etc,

08 seguintes quadros :

1. Folbetim marilimo. — 2. A alracacìto.— 3. A presa.— I. 0 combaie.

—

5. Naufragio. — 6. 0 commandante. — 7.* Evolucòes navaes. — 8. Typo portu-

guez. — 9. 0 mar nào lem eanccllas. — 10. A inadrertencia. — 11. A fatalida-

de. — 12. As pragas.— 13. 0 bomem do mar. — 11. A fragata Tritào. — 15. Um
fóro de fidalgo. — 16. A Iraicào. — 17. 0 represamonlo. — 18. A paz de Tri-

poli. — 19. Barca Maria Cariota: primeira e segunda parles. — 20. 0 brigue Pe-
dro yitnes. — 21. Urna perda que faz honra. — 22. Os sonbos.— 23. Im cru-

zeiro da escuna Amelia: primeira, segunda e lerceira parles. —21. Os dias do
marinbeiro : primeira parie, «l'm bom dia». Segunda parie, "Um mau dia» —25.

Um combate da nau Concekào. Combaie do Espile. Recordacóes. — 26. Os agoi-

ros.
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0 tomo ii contém, aleni do prologo, ole, os seguintcs:

1. Generalidades navaes. —2. Navio?— 3. Desconsideraeao da marinha.—
4. De que serve a marinha. — 5. Mar. — 6. Linguagem ma ri lima. — 7. llabilita-

còcs do officiai de marinha. — 8. Laconismo do homcm do mar.— 9. 0 comman-
dante. — 10. 0 homcm do leme. — 11.Riy.nr. — 12. Sondar. — 13. Sinistros ma-
rilimos. — 14. Dos nomes dos navios. — 15. Baplismo dos navios e lancamento
ao mar. — 16. Espccies de navios. — 17. Prcparativos de viagem. — 18. Sospen-
der e faxer de véla. — 19. Escala. Madeira. — 20. Conlinencias e faonras navaes.
21. Mais cscalas.— 22. Urna bandeira. — 23. Homera ao mar.— 24. 0 cabres-
tanle.— 25. Bitaculas. — 26. Desapparelhar e apparelhar. — 27. Uni golpe de
vento. — 28. QualiGcacfies de um capitào de mar. — 29. Defcza da marinha. —
30. Construccóes navaes portuguezas. Fragata D. Fernando. Kcquerimento a
s. ex.* o sr". ministro da marinha, visconde de SA da Bandeira, relativo a,

fragata D. Fernando. — 31. A barca Charles et Georges.— 32. Barca. —33. Ura
feito portuguez na China.

O tomo in contéra :

1. Valor de cinco marinheiros porluguezes. — 2. 0 brigue Mondego. — 3.

Um rasgo de valor, — 4. Sciencia e valor. — 5. Mastros da corvela Por/o. — 6.

Brados a favor da marinha : 1.c , 2 », 3.°, 4.°, 5."—7. Accao naval do cabo Mata-
pam. — 8. Olorins navaes. — 9. Combaie do brigue Minerva. — 10. Espada e
breu. — 11. Assumplos patrioticos: 1

0 e 2."? industria portugueza — 12. Rece-
pcAo festival de el- rei o sr. D. Pedro Ypelo municipio de Lisboa. — 13. Saida
de sua mageslade el ici D. Fernando. — 14. Dedicacelo popular. Fogos. — 15.
Aguas livres : 1.°, 2.°, 8.»— 16. Os porluguezes na India. — 17. Obiate Pan-
cìo.— 18. Guerrciros mercanles porluguezes — 19. Esquadra combinala contra
Argel. — 2<». Episodio maritimo. 1810.— 21. Hectificacào e confirmacao de fo-

Ibetim a «Fatalidade».—22. Itinerario de Bomba im a Lisboa atravessaódo o Egy-
pto de Suez a Alexandria (coni quatro cstampas). — 23. Bernardino Pedro de
Araujo.— 24. Tres ofticiaes distinctos.— 25. José Joaquim Alves. — 26. 0*na-
vio Espada de Ferro. — 27. Algum favor à marinha.

O tomo iv, alem da carta dedicatoria a sua magestade el-rei D. Luiz, contém:

1. Arlilhcria vinda de Mocambique em dezembro de 1866. — 2. Artilheria to-

mada aos francezes na batalha de Victoria, referida aos cincoenla canh&es de
bronze vindos de Mocambique. — 3. Um estoque de agua. —4. Defeza da marinha
nacional, em respostà a urna accusacelo que Ihe foi feita cm certo periodico dos

Acores. — 5. Digno porle do tenente* Kodrigues na embocadura do Zaire.— 6. Uni
naufragio. — 7. Diversilo a Cascaes por mar. — 8. Cascaes e Setubal. — 9. Es-'

quadrasde exercicio e de guarda costa, eom oulras noticias, 1.° e 2.»— 10. Cam-
pos de manobras, 1° e 2.°— 11. Succcssos do anno de 1794.— 12. Successo» do
anno de 1795. — 13. Successos do anno de 1796. — 14. Succcssos do anno de
1797.— 15. Successos do anno de 1798.— 16. Successos do anno de 1799.— 17.

Successos do anno de 1800.— 18. 0 vapor Formiga para Cascaes — 19. Um ven-
daval no Tejo.— 20. Derrota da corvela Barlholomeu Dias para Genova, em abril

de 1868. — 21. Corlezias navaes no Tejo. — 22. Um epilogo da historia maritima
(com tres estampas). — 23. O hiate 5. Marlinho Nazareth. — 24. A lancha da
fragata D. Fernando.— 25. Scicncias e artes. Fragata D. Fernando. I. Carta ao
sr. conde de Linhares. II. Carta segunda ao sr. conde de Linhares àcerca da
mesma fragata. 111. ReflexOcs sabre a marinha dinamarqueza e a nossa marinha.

IV. ReflexOes feitas sobre a marinha da Prussia e a nossa marinha, inrluindo um
facto atroz praticado por duas fragatas inglezas.— 26 Caldeirada no Formiga.—
27. Origem e estado da questuo entre José Estevflo Coclho de Magalbàes e Joa-

quim Pedro Celestino Soares. 1.° e 2.°— 28. Brado patriotico. — 29. A lancha,

1.», 2.° e 3.» Nota relativa ao aprcsamento da fragala Minerva pela fragata Bel'

Ione, do commando de mr. Duperrè, narrado incorrcclamente por mr. Charles Du-
pin nas Voyages dans la Grande Bretagne, eie. Rcsumo biographico da vida do au-
ctor dos Quadros navaes.

Dos primeiros tomos dos Quadros navaes fez -se, corno ficou registado, con-
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sideravelmente augmentada 2.» ediciio em 1861, 1862 e 1863; o tomo iv, que
ainda nao estava colligido ao tempo d'aquella impressilo, so appareceu seis an-
nos depois.

7390) Romance patrio-maritimo em quatro estancias : i" Ottavio; 2." Fai-
na* de bonlo; 3", Marcialidade wival ; 4", A temjjestade. Em quadrai de dupla
rima, offerecido «... Pedro Weuceslau de Brito Aranha. (Dà a rasào d'cste offere-
cimento em urna carta, que serve de introducono a obra.) Lisboa, na typ. da Aca-
demia real das sciencias, 1870. 8.° gr. de 54 pag—Este opusculo nào foi posto

à

venda, e apenas distribuido entre alguns amigos inlimos do illustre auctor. V. o
artico Letras e arte*, na Gazeta do poto n.° 203 de 19 de junho de 1870.

Collaborou na Gazeta de Portugal, de que era director Tcixeira de Vascon-
cellos, e alii tem varios artigos e corrcspondeneias umas assignadas, e outras nao.

JOAQUIM PEDRO GOMES DE OITVEIRA, desembargador, duas ve-
zes ministro d'estado d'el-rei I). Joào VI, e socio efiectivo da academia real das
sciencias. Fez parte do governo supremo do reino em 1820, governo que saiu da
revolucào, e exerccu as suas funcyóes até a constituicà'o das cortes em 26 de ja-

neiro de 1821. Foi depois nomeado pela regencia secretario para o reino em 19
de fevereiro de 1821, e funccionou ató a dissolucào da regencia em 4 de julhode
1821, quando D. Joao VI regressou do Brazil," tomou conta do governo e no-
meou ministros de sua confianra. Era naturai de Azeitao, onde linba familia. Ahi
morreu por 1832.— E.

7391) Exlracto das posturas da villa de Azeitao.— Nas Memoria* economi-
ca* da academia real das sciencias, torno ni.

JOAQUIM PEDRO DE OLIVEIRA MARTIXS, naturai de Lisboa.

Xasceu a 30 de abril de 1843, uà travessa do Pombal, freguezia de Santa IsabeJ.

Filho de Francisco Candido (ìoncalves Marlins, officiai da junta do credito pu-
blico, e de I). Maria Henriqueta Moraes de Oiiveira; noto materno do desembar-
eador Joaquim Pedro Gomes de Oiiveira, de quem se fallou acima. Cursouasau-
Jas do lyoeu nacional de Lisboa, e ahi fez alguns exames. Seus paes desejavam

que seguisse a carreira militar, estudando engenheria
;
porém em 1857 a febre

amarena fulminou seu pae. deixando a viuva e seis filhos em muito imiscircum-

stancias. Teve por isso que interromper os estudos e dedicar-se a vida commer-
cial, para ganhar ns meios de subsistencia, exercendo desde entào no commercio
on na industria diversos empregos. Hesidiu em Lisboa ale 1870, de 1870 a 1884
nas minas de Santa Eufemia, provincia de Cordova (Hespanha); e de 1874 em
diante estabeleceu a sua residencia no Porto. Em 1878 apresentou-se noconcurso
aberto pela academia real das sciencias de Lisboa com a memoria relativa à Cir-

culaccio fiduciaria, que lhe valcu a medalha de oiro da mesma academia, e o
titulo de socio correspondente. Em 1880 foi eleito presidente da sociedade de
geographia commerciai do Porto, de que se demittiu doisannos depois, sendo-lhe

entao contendo o titulo de presidente honorario. É tambem socio do instiluto de

Coimbra, e em 1882 deram-lhe o diploma de socio correspondente da real acade-

mia bespanhola. Aleni d'isso, tem recebido do Brazil os titulos de socio de di-

versas corporagfles.

0 sr. Oiiveira Marlins fez, em 1881. parte da commissao districlal do Porto,

no inquerito industriai, e redigili o relatorio da mesma commissao. Este rolatorio

foi impresso em separado no Porto, e depois encorporado na edioilo officiai, de

Lisboa (de que se farà adiante o artigo especial, talvez sob o nome de Relato-

rios, etc). Xcste anno de 1884, recebeu jà a nomearao de membro da direcoao

do muscu industriai e commercial do Porto, crcado por decreto de 24 de dczem-

bro do 1883; e de vogai da grande commissao cncarregada de propor ao governo

algumas providencias tendentes a melhorar a situarlo das classes operarias, com
respeito ao traballio, aos salarios, às crises induslriaes, e a outros assumptos de

interesse publico e grande importanza actual.
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Tem collaborado no Archìvo pittoresco ; no Occidente (arligo ricerca do cen-

tenario de Camòes); nos Dois viundos, publie.ado eni Paris (alligo relativo à

morte de Alexandre Ilei eulano); na lievùta occidental (varios arligos e principal-

mente as chronieas, assignadas «.I
1
. de Oliveira»); no Jornal do commercio . de Lis-

boa (foibelins semanaes ou arligos assignados): no Protesto e e in outros periodi-

cos socialislas; no Cruzeiro, do Ilio de Janeiro, eie.

Das suas publicaeòe.; em se para do, collidi a seguitile nota :

7392) Do principio federativo e sua applicamo d peninsula hispanica. — Se-

rie de arligos no Jornal do commneio \\.°* 4:709,4:770, 4:771, 4:773 e 4:774, de

19, 21, 22, 24 e 25 de setembro de 1869.

7393) Os Lusiadas : rasoio sobre Camocs e a sua ohm, em relacào à sociedade

portugueza e ao movimento da renascenca. l'orto, na imp. Portugueza, 1872. 8.° de

210 pag. e 1 de errala.

7391) Portugal e socialismo. Exame constitmional da sociedade pertitgueza e

sua reorganisavào pelo socialismo. Lisboa, na imp. de Sousa Neves, 1873. 8.° de

334 pag. e mais 3 de indico e errata.

7395) Theoria do socialismo. Evolucào politica e economica das sociedades na
Europa. Ibi, na lyp. de Sousa «Sic Fillio, 1873. 8.° de 408 pag. e mais 3 de indice

e errata.

7396) Theophilo Brano e o cancioneiro.

Entrou em 1873 numa nolavel e inui cordala polemica àcerca do livro do
sr. Julio de Vilbena (boje ministro e secretano d'estado honorario), As racas hit-

toricas da penimula iberica, e o seu primeiro artigo de analyse foi inserto no
Jornal ilo commercio de jullio do mestilo anno. — 0 sr. Julio de Villiena respon-

deu a està apreciacilo coni quatro arligos, sob o titillo : Do logar da idade media
na historia da civilisacào. liesposla ao sr. Olkcira Martin». No Jornal do commer-
ciò n.°» 5:928, 5:829, 5:930 e 5:931. de 6, 7. 8 e 9 de agosto. — O sr. Julio de
Villiena, ainda respondeu às novas explicacoes do seu contendor em o n.° 5:957
de 10 de setembro.

7397) A reorganisacào do banco de Portugal. Porto, na typ. Occidental, 1877.
8.° de 57 pag.

7398) As eleicùes (1878). Porto, na typ. de A. F. Vasconcellos, 1878. 8.° gr.

de 66 pag. e mais 1 innumerada.

7399) 0 hellenismo e a civilisacào divista. Ibi, na mesma typ., 1878. 8.° gr.

de Lix-327 pag. e mais 5 de indice e errata.

7400) A circulacào fiduciaria. Memoria apresentada à academia real das

sciencias de Lisboa para o concurso aberto em 1878 pela 2." classe, etc. Lisboa,

na typ. da mesma academia, 1883. 4.° de vn-266 pag. e mais 2 de indice e erra-

ta.—Està errada a numeracao nas duas ultimas pag., pois passa de 264 a 345. Està
memoria foi premiada pela academia.

Em 1879. o sr. Oliveira Martins, de accordo coni os editores Viuva Bertrand

& C, successores Carvalho tV C.*, fundou urna «bibliotheca das sciencias sociaes»

da qual tem sido successivamente escriplas e impressas as obras seguintes :

Parte i A civilisacào peninsular.

7401) Tomo i Historia da civilisacào iberica. Seguitila edicào emendada.
Porto, na typ. de A. F. Vasconcellos, 1880. 8.° de xli-30J pag. e 'mais 2 de in-

dice e errata.

7402) Tomos n e hi. Historia de Portugal. Terceira edicào augmentada. Ibi,

na mesma lyp. 1882, 2 tomos de x-305 pag. e mais 3 de indice e errata; e 322
pag. e mais 2 de indice e errala.

7403) Tomo iv. O lirazil e ascolonias portuguezas. Segunda edicào augmen-
tada. Ibi, na mesma typ., 1881. 8.° de viu-270 pag. e mais 2 de indice e er-

rala.

740i) Tomos v e vi. Portugal contemporaneo. Segunda edifào augmentada.
Ibi, na mesma typ., 1883. 8.°, 2 tomos de xxn-432 pag. e mais 2 de indice; e

467 pag. e mais 3 de indice e 8 de catalogo e resuino ou exlracto das apreciacòes
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<la imprensa a respeito das obras publicadas n'esta bibliotheca.—A respeito d'està

obra o sr. José Joaquim Hodrigues de Freitas esereveu urna extensa caria ao au-
ctor, impressa cm separado coni o Ululo de : 0 Portugat contemporaneo do sr.

Oliveira Martini. Porlo, na itnp. Commercial, 1881. 8.° do G3 pag.

Parie il. A pre-ìt istoria.

740o) Tomo vii. Elemento* de anthropologia. Historia naturai do homem. Se-

gunda edieùo augmentada com urna noticia àcerca do* traballio* do congresso de
Lisboa. Ibi, na mesma lyp., 1881. 8.° de xm-268 pag. c mais 1 de indice.

7406) Tomo* vili e ix. As racas humanas e a cirilisacuo 'primitiva. Ibi, na
mesma lyp., 1881. 8.°, 2 tomos de*Lxxvin-243 pag. e 1 de indice; e 261 pag. e

mais 2 de indice e errala.

7407) Tomo x. A linguistica. (Aimìa nao linha saido ao tempo da impressSo
d'està folha do Dice, marco de 1884.)

7408) Tomo xi. Systema dos mythos religiosos. Ibi, na mesma typ., 1882. 8.°

de xix-361 pag.

7409) Torno xii. Quadro das instituicùes primitiva*. Ibi, na mesma typ., 1883.
#.u de xn-308 pag. e mais 2 de indice e errala.

7410) Tomo xm. 0 regimai das riquezas. Elementos de chrematistica. Ibi,

na mesma typ., 1S83. 8.° de xxvi-219 p;ig. e mais 2 de indice e errala.

Parie in. A historia.

7411) Tomo xiv. Taboas de clironologia e geographia historica.— Ficava no
prélo.

N'esta parie ni deviam entrar mais os seguintes trabalhos :

7412) Historia romana.
7413) Historia dos tempo* moderno*.

7414) As revolucòàs contemporanea*.

Na parte iv, sob o titillo A economia social, enlravam :

741ò) Geographia politica e estatistica das nagòes.

7416) A populaeào e a emigramo.

7417) Theoria da* imtituicùes politicas.

7418) Theoria das instituicùes economica*.

# JOAQUIM FEDRO SOARES. . .—E.
7419) Da febre puerperai Do aborto provocado pelo parteiro, e sua* indica-

eoe*. Da febre amaretta. Da morte real e da morte apparente. Ilio de Janeiro, 1862.

JOAQUIM FEDRO DE SOUSA (v. Dice, tomo iv, pag. 144).

Nascerà a 6 de setembro de 1818. Estudou o desenbo na academia das bcl-

las arles de Lisboa, e em 1837 foi para Paris estudar a gravura com Duponl, re-

cebendo para esse (im subsidio do conde do Farrobo, quo muito prezava o mogo
artista. Em 1843, ao regressar de Franca, recebeu a nomeacao de professor sub-

stituto d'aquelle instituto.

Em marco de 1867 foi commissionado para visitar a exposicào de Paris,

d'onde regressou ao reino em julbo seguinte. N'ao consta, poréin, que publicasse

o seu relatorio. Foi nomeado secretano da academia em 15 de fevereiro de 1870,

e era seu director desde 21 do junbo de 1876. Fora vogai das cominiSsòes encar-

regadas do monumento a Camóes, e do de I). Pedro IV: e por esle anno exerceu

as funcfóes de secretano da sociedade promotora de bellas arles. No relatorio da

direcefio d'està sociedade, em 1879, se faz honrosa mcneào dos servicos que Ibe

prestàra Joaquim Pedro de Sousa.Tinba o libito da ordem de Cbristo. S;ìo d'este

artista e professor a maior parte dos retratos que, em gravura em cobre, appare-

ceram em revistas e livros do seu tempo, e assignados por elle. Sobresae, entre

todas, a collecyflo de retratos publicada na Recida contemporanea de Poriugal e

Brazil. Era tambem mui babil no desenbo a pastel e pintura a oleo. Collaborou

por alguns annos em noticias àcerca de bellas artes, no Diario de noticias, e adi

foratn publicadas seni o seu nome.
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M. em 3 de agosto de 1878, tendo sido pouco antes jubilr.do no logar de pro-

fessor de gravura historica da aeademia real das bellas artes, de Lisboa. V. no
Diario de noticias n.° 4:484, de 5 do inesino nicz, um arligo commemorativo e

honroso a memoria do professor Sousa.

JOAQUIM PEREIRA DE ALMEIDA. . .— E.

7420) L'in bilhete de loteria. Comedia em um acto, approvada pelo conserva-

torio dramatico brazileiro. Rio de Janeiro, na typ. Economica de J. J. Fontes,

1862- 8.° gr. de 19 pag.

7421) 0 conile de Fonte Arcada : drama em ciuco actos, etc. Ibi, na mesma
typ., 1862.

7422) Nenia à prematura morte de sua magestade ^delissima o senhor

D. Vedrò V. Poema em tres cantos, acompanhado de um esboco historico sobre Por-

tugal. Ibi, na mesma typ., 1862.

7423) Os pretos no seculo das luzes. Drama em quatro actos.

7424) Portugal repellindo a turno ibmca. Poema, serjuido de varios escri-

ptos.

Parece q,ue este auctor mandou para o prelo outros trabalhos, mas nao tenho

d'elles noticia.

JOAQUIM PEREIRA ANNES DE CARVALUO (v. Dice., tomo ìv,

pag. 144).

A pag. 61 saiu errado o nome d'este escriptor. Faltou-)he o appellido Pe-

reira, que depois se acrescentou, corno se disse, a pag. 144, notando-se o en-

gano.
Era natura) de Extremoz e fdho de José Ferreira Marques. Recebeu o grau

de doutor em theologia em 23 de junho de 1793.

No Instituto de Coimbra, voi. ix, de 1861, pag. 317, veni um arligo antece-

dendo urna boa carta do dr. Joaquim Annes, na qual se dao algumas informacoes

d'este auctor. Diz-se que elle era irmao de fr. José da Conceicào, que dcixàra na
religiao honrosa memoria; e acrescenta-se : «0 dr. Joaquim Annes passou por
ser, em seu tempo, um dos primeiros oradores sagrados de Portugal, e tambem
murmurou a fama que, prestados a um com animo fraternal, e bavidos por outro

menos lealmente, serviram a grangear, a diversos, extenso credito seus eloquen-

tissimos sermóes. Alguns d'estes ouvimos nós, que por certo accusaram a mais
singular mestria. Vidima de nossas loucas intolerancias politicas, correude prisao

em prisao até o deslerro no convento da serra de Ossa».

Traduziu effectivamente de Tacito a Vida de Agricola, cujo originai, mencio-
nado no tomo m do Catalogo dos mss. da biblioteca eborense, ali deve existir. È
um volume em 4." em 40 folhas, tendo aversuo em frente do texto, comassigna-
tura do traductor no firn e a data de Thomar era julbo de 1810.— Na carta do
dr. Joaquim Annes, a que acima me referi, dà elle conta d'essa versao do Tacito,

dizendo que o marquez de Castello Melhor Ibe pedira lhe mostrasse alguns exer-

cicios litlerarios. Eis uns trerhos:

«Occorreu-me que, n'outto tempo, tinha roleado as difliculdades mais aspe-

ras do Agricola de Tacito. Que dois nomes, dizia eu commigo mesmo, tao con-
certados para fazerem barmonia com o de Castello Melbor ! 0 primeiro lhe pòe
debaixo dos olhos virtudes antigas, tao intimamente aparentadas cotn as suas ; o

segundo exercilarà seu genio profondo e goslo delicaao. .

.

«Arrojei-me logo à temeridade de lhe prometter que, dentro em um mez, lhe

traduziria o Agricola de Tacito. 0 abalimento em que cai, postas maos à obra, foi

igual ao extremo da audacia com que a emprehendi. Nein urna só linba conser-

vàra do borrào anligo. Haviam-se-me de tal modo riscado da memoria todas &s

especies, corno se, pela primeira vez, ensaiasse sobre um grande escriptor a minha
penna. Dos numerosos auxilios, de que me podéra valer, apenas me restavam
desencaixotados o texto de Ernesto, c a traducalo de Dureau de la Malie.. *
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«Teimei em cumprir com a letra, jà que nao podia coni o espirito da pro-

messa. Saiu esse feto inonstruoso, que te remetlo, digno de ser suuocado à nas-

cenca. N'elle, debalde, esquadrinharas as feifóes masculas e bem pronunciadas de

Tacito. Quando muìto daras coni os olhos em delineamento informe de aborto,

muito extemporaneo. . .»

Tem uin sermSo :

7425) Do amor dos inimigos — impresso no Sermonario selecto, tomo ir, de
pag. 140 a 152.

* JOAQUIM PEREIRA DE ARALJO, doutor em medicina. Naturai do
Rio de Janeiro.— E.

7426) Algumas proposicóes sobre a cephalotomia. These apresentada e sus-

tentada perante a facutdade do Rio de Janeiro em 14 de dezembro de 1849. Rio
de Janeiro, na typ. de F. de Paula Brito, 1849. 4.° gr. de vi-8 pag.

JOAQUIM PEREIRA DE CAMPOS JUNIOR (v. Dice, tomo IV,

pag. 144).

Na Gazeta litteraria, de Lisboa, n.° 6 de 9 de novembro de 1867, n'um ar-

tigo intitulado Typos nacionaes, o aspirante a litterato, refere seu auctor (P. M.
da Silva Costa) urna historieta a proposito da composito do drama Os tempia-
rios (n.° 1966), dizendo que Pereira de Campos fóra mercador de pannos estabe-

lecido na rua Augusta; que tiràra a sua pe$a do Mestre assassinadOj chronica dos
tem piarios publicada no Panorama, seni a menor idèa do que era escrever para
o theatro ; e que nem Almcida Garrett, nem Mendes Leal quizeram dar parecer a
respeito d'ella, constando até que um d'estes eminentes homens de letraslhe dis-

sera: — «Faca outro drama, e appareca!»

# JOAQUIM PEREIRA JORGE GUARACYABA , naturai de Cam-
pos, nasceu a 8 de setembro de 1838. Yigario collado de S. Fidelis, membro do
uistituto catholico do Brazil, eie. Collaborou, em assumptos historicos e religio-

sos, em diversos periodicos, e elitre elles o Fidelense, o Cruzeiro, o Conciliador,

etc— E.

7427) Memoiia historica do tempio de S. Fidelis desde a sua fundarào até

nossos dias. Rio de Janeiro, na typ. do Apostolo, 1867. 8.° de 112 pag.

7428) Discurso religioso recitado na capella de Nossa Senhora da Lapa da ci-

dade de Campos de Goytacazes, por occasiào do Te Deum em acfào de gracas pela

mudatila dos orphàos da santa casa da misericordia, etc. Campos, na typ. de Eu-
genio Bricolans, 1864. 8.° de 21 pag.

JOAQUIM PEREIRA MARIMIO (v. Dice, tomo ìv, pag. 145).

Veja-se, a respeito de Marinho, o artigo commemorativo, da penna de José
de Torres, na Illustracào luso-brazileira, tomo in, de 1859, pag. 5». 0 sr. Miguel
Vicente de Abreu tambem fallou d'elle no seu trabalho intitulado AlteracOes poli-

ticas de Goa, pag. 17 e seguintes.

Aleni das obras mencionadas, ajuntem-se as seguintes, de que jà comtudo se

fez descripcao no mesmo tomo, pag. 454 e 455.

7429) Demonstraguo documentai das principaes mentìras do coronel Manuel
Antonio Martins e do roubo de oitenta e sete saccas de urzella que elle fez em Cabo
Verde, etc. Bombaim, na typ. do Pregoeiro da liberdade, 1840. 8.° gr. de 77

7430) Projecto para a organisacào militar danacdoportugueza,ou jìrincipios

da defeza dos aireitos politicos dos cidadùos portuguezes e independencia nacional.

Lisboa, na typ. de B. P. Marinho, 1849. 8.° gr. de 170 pag.

7431) Treze mezes de administracào geral da provincia de Mogambique, di-

rigida pelo brigadeiro Joaquim Pereira Marinho, para ser presente corno defeza ao
conselho de guerra, a que deve responder o mesmo brigadeiro. Ibi, na off. de Ma-

TOMO XII (Supp.) 9
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nucl de Jesus Coelho, 1847. 8.° gr. de 263 pag.— 0 auctor nSo so nào expoz a

venda està olirà, mas deu d'ella muilo poucos exemplares.

7432) Memoria, ou relacùo das principaes causas que produziram evi Goa as

revolttcues aite aconteceram j>ara se estabelecer ri'aquella provincia o jrrojecto do
regimen politico indicado pelas bases da constitw'cùo de 1822.— Este inedito foi

mandado imprimir pelo fallecido José de Torres, na llhistracào luso-braziteira,

e saiu a pag. 78, 86, 90, 103, 107, 119 e 122.

JOAQUIM PEREIRA PIMENTA E CASTRO, fìllio de oulro, naturai

de Pia?, districto de Vianna do Castello. Bacharel formado em mathematica pela

universidade de Coimbra, major do corpo de engenheiros, director das obras pu-
blicas do districto de Portalegre, etc. Assentou praca em 1867, tendo vinte e um
annos de idade.— E.

7433) Projectos Saraiva e Hintze para eontratar a conclusilo e cxploracCio do
mminho de ferro do sul, sueste e Algarve.

7434) Projecto eleitoral do governo e um novo projecto de reforma eleitoraL

7435) A mais racional e mais pratica sohicùo do problema eleitoral. Portale-

gre, na typ. de F. C Sanches, 1884. 4.° de 63 pag.

JOAQUIM PIIVUEIRO DAS CHAGAS, naturai deLamego, nasceu a 5 de
fevereiro de 1809. Fillio de Manuel Pinlieiro, medico, e de sua mulher D. Maria
Thereza. Segundo a extensa e interessante biographia inserta no Diccionario pò-
pulnr, tomo iv. de pag. 243 a 245, este auctor interrompeu os seus estudos de
medicina na universidade de Coimbra, para se alistar em 1828 no batalhao aca-

demico que se associou às primeiras manifestacOes contra os inimigos dos prin-

cipios liberaes; depois emigrou para Hespanha e Inglaterra ; de là parlili para
a ilha Tcrceira, e fez parte do limitado corpo de exercito libertador, mie veiu
desembarcar nas praias do Mindello. Entrou com valentia no cerco do Porto, e

acompanbou a expedieao do duque da Terceira ao Algarve, alé a sua gloriosa

entrada em Lisboa em 1833. No coinbate em Almada contra as forcas do triste-

mente celebre Telles Jordflo, caiu ferido e muitos o juìgaram morto. Quando es-

tava a findar a guerra ci vii, optou pela vida militar, e entrando em infanteria 18
com o posto de alferes acompanbou ainda o exercito liberal a té a batalha da
Asseiceira. Tanto durante a emigralo, corno depois, cultivou as letras. eexistem
de Joaquim Pinlieiro das Cbagas artigos em verso e prosa em diversas publica-

cóes, corno na Chronica da Tcrceira, na Revista militar, e outras; mas, pria mo-
destia que o caracterisava, poucas vezes appareceu o nome d'elle nos seus es-

criptos. É o auctor do seguinte opusculo:

7436) As noites do barracùo passadas pelos emigrados portuguez (sic ) em In-

glaterra. Em verso alexandrino. Paris, na off. de J. P. Aillaud. 1834. 4.° peq. ou
8.° de 36 pag.— Està obra é dividida em duas partes, tendo a primeira « quatro
noites» e a segunda «tres» com o titulo de «noites avulsas», em quadras octo-

syllabas rimadas. Tem sido attribuida a diversos; mas nà"o existe duvida de que
era de Pinheiro Chagas, nem elle, no dizer do auctor da biographia citada,

negou jàmais a paternidade d'esse escripto. Era milito pouco vulgar; mas ha
annos dois iivreiros, em leilóes diversos. encontraram em miscellanea, que arre-

mataram, mais de cincoenta exemplares. Assim m'o aflancou o gerente proprie-

tario da nova livraria internacional.

Com està obra deu-se facto igual ao occorrido com outra do conselheiro Fran-
cisco Gomes da Silva, considerala nor muitos annos rara, e a final encontrou-se
boni numero de exemplares no espolio da finada imperatriz viuva do Brazil. Tam-
bem là existiam em grande numero As noites do barracào. Tinham pertencido a

sua magestade o imperador D. Pedro IV.— Altere- se, pois, o que ficcu mencio-
nado n'este Dice, tomo vi, pag. 301, sob o n.° 61.

O sr. Claudio de Chaby (hoje general de brigada) dedicou o volume ii da
Synopse dos decretos remettidos ao extineto conselho de guerta, etc, ao sr. Manuel

<
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Pinheiro Chagas— «corno tributo de veneralo à boa memoria de scu fallendo

pae Joaquini Pinheiro Chagas»», eie. Està dedicatoria ó antecedida de urna carta

do sr. Chaby ao sr. Pinheiro Chagas; e da resposta d'esle illustre escriptor e es-

tadista, agradecendo affectuosamente a grata e honrosa commemoralo.
Para outros esclarecimenlos veja-se o Diccionario popular, mencionado aci-

ma, da qual comtudo me permitti copiar os trechos seguintes, para se avaliar

o homem e o auctor de quem se trata :

«Joaquim Pinheiro das Chagas foi homem de inexcedivel modestia, e de uni

completo desapego das ostentacóes e vaidades sociaes. Urna unica e nobilissima

preoccupalo o dominava exclusivamente : o cultivo da intelligenciajà entao pro-

mettedora," de seu fìlho unico o sr. Manuel Pinheiro Chagas... Foi n'este pro-

posito que acceitou, por convite do sr. general Palmeirim, entao director- do colle-

gio militar, o logar de officiai do mesmo collegio, isto no intuito de vigiar e diri-

gir a educarlo de seu fìlho, que n'elle era alumno, e se dispunha a seguir a car-

reira das armas.
« Foi por esle tempo, e quando exercia interinamente o logar de director do

collegio militar, que o sr. D. Pedro V teve occasiao de conhecer Pinheiro Chagas,
de avaliar o alcancc da sua intclligencia e a solidez dos seus conheciinentos,

affeicoando-se-lhc desde logo coma bonhomia caractcristica de todos os actos da
vida do joven monarcha, chamando-o mezes depois para o logar de seu secreta-

no, honra que nao deslumbrou o espirilo reflexivo e recatado do agraciado, que
n'esta inesperada dislinccao apenas quiz ver a benevolenza do scu regio amigo,

de si arredando a idea dós merecimentos que a haviam motivado.
« Cumpre-nos denunciar, conio hereditaria no sr. D. Pedro V, està honrosa

affeicòo pelo seu secretano, antes confidente das maguas e dissabores de que a
realeza nSo anda isenta. Ei rei o sr. D. Fernando jà distinguia Pinheiro Chagas
com a sua amisadc muito antes de 1857, epocha em que estc fóra chamado para
desempenhar as rnelindrosas funccóes de secretano de um rei inoro, esludioso,

e dedicado corno elle dizia ao seu officio de reinar.

« Apesar da fortuna por vezes Ine haver sorrido, Pinheiro Chagas teimou sem-
pre em viver na obscuridade, negando-se quer as seductoras exterioridades da

« biel aos principios da sua mocidade, poucos arligos lìrmou coni o seu nome,
e esses mesmos so quando julgou que d'elles Mie poderia advir responsabilidade

perante a classe a que pertencia.. e taessao os queescreveu e assignou na Revista

militar, entao nascente, e que a boa camaradagem Ihe nao permitti a negar o au-

xilio da sua coilaboraeao.

« Pinheiro Chagas pertenceu corno poeta à escola intermedia entro a classica

que chegava ao seu termo, e a romantica que principiava a despontar aeaudilha-

da em Inglaterra por lord Byron, em Franca por Victor Hugo e Lamartinc, em
Hespanha pelo duque de Hibas, entre nós, um pouco mais tarde, por Almeida

a As poesias de Pinheiro Chagas filiam-se na primeira maneira de versejar

do visconde de Castilho. Sao da familia casta do Amor e melancholia, mas nao
excluem as vezes faulhas denunciadoras do mais intenso fogo poetico.

« Quaes fossem as suas tendencias originaes póde o leitor suspeitar quando
souber que Pinheiro Chagas deixou excellentes traduegoes de Parny, Turquety,

Lamartine, Thomàs Gray e Goldsmitb, nao excluindo tambem, prenuncio de urna

nova evolueào do seu espirito, versóes de lord Byron e de Victor Hugo.
« Joaquim Pinheiro das Chagas deixou ineditas umas Memorias, manifestan-

do o desejo de que so fossem publicadas vinte annos depois da sua morte. Nao
conhecemos estas revelacoes de aleni da campa, mas da expansiva conversacao

que tivemos coni o auctor, devemos suspeitar que n'ellas se revelara a fórma, e

a critica sa e desambiciosa no fundo, das Memorias, de que é depositario o sr. Ma-
nuel Pinheiro Chagas, para quem a memoria de seu pae é espelho limpido em
que procura rever-se.

Garrett.

9*
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«Alem d'estes trabalhos, que deixAmos indicados, Pinheiro Chaeas (raduziue

ampliou por ordem de el-rei o sr. D. Pedro V
r

a Chave da mencia., do dr. Bruser,

traduccao que ficou inedita e era poder dos herdeiros d'aqueJle illustrado mo-
narcha. »

Morreu em 3 de dezembro de 1859.— No dia 5 do mesmo mez ficaram seus

restos morlacs depositados no jazigo do conde da Ponte, n.° 505, no cemiterio

occidental; e passado uni anno foram d'ali Irasladados para o n.° 1:218, da rua
principal, lado direito, fronteiro ao extremo da capella. N'este jazigo foi gravada
a seguinte inscripcSo:

AQUI JAZ

JOAQUIM PINHEIRO DAS CHACAS.
NASCEU NA CIDADE DE LAMEGO
A 5 DE FEVEREIRO DE 1809.

FALLECEU NA DE LISBOA

A 3 DE DEZEMBRO DE 1859.

ILLUSTRADO ESPIHITO, E MODESTO.
SOUBE SER BOM CIDADÀO,

BOM AMICO, E SOLDADO HONRADO-
PERTKNCEU AO CORPO ACADEM1CO.

FEZ TODAS AS CAMPANHAS PELA LIBERDADE
DESDE 1828 ATÉ 1834

SENDO UM DOS DEFENSORES DA ILHA TERCEIRA,
E DA CIDADE DO PORTO.

ERA MAJOR DO EXERCITO,

E SECRETARIO PARTICULAR DE
EL-REI 0 SENHOR D. PEDRO V,

POR CUJA ORDEM
SE LEVANTOU ESTE MONUMENTO.

1860.

De seu illustre filho o «r. conselheiro Manuel Pinheiro Chagas, presentemente

ministro e secretano d'estado dos negocios da marinha e do ultramar, fallarei no
logar competente.

# JOAQUIM VISTO DE CAMPOS (v. Dice., tomo iv, pag. 145).

É commendador da ordem da Rosa, commendador da da ConceicSo, cavai-

teiro de Malta, socio correspondente da academia real das sciencias de Lisboa, da
sociedade cattolica de Roma, da sociedade dos intrepidos da mesma capital, e

de outras corporaefles litterarias e religiosas; monsennor da igreja romana, pre-

lado domestico de sua sanlidade, etc.

Rectifiquemos e ampliemos o que ficou mencionado, d'este modo :

7437) Discurso sagrado, recitado em commemoracùo da independencia do

Brazil, no solemnissimo Te Deum, que os habitantes da imperiai cidade de Nicthe-

roy fizeram celebrar no dia 7 de setembro de 1855. Rio de Janeiro, Ed. & Henri-

que Laemmert, 1855. 8.° de 40 pag.

7438) Discurso sagrado recitado em commemoracelo da independencia do Bra-
zil, eie. Ibi, na typ. Universa! de Laemmert, 1857. 8.° de 22 pag.

7439) Miscellanea* religiosas (jà notadas sob o n.° 1975). É um volume in-4.°

de xn-109 pag., saido da typ. Nacional do Rio de Janeiro, em 1859. Compre-
hende, alem do Parecer em separado sobre a proposta do governo imperiai, rela-

tivamente ao casamento civil, de pag. 3 a 50; o Matrimonio, contro to civil, de
pag. 53 a 61; o Matrimonio, conio sacramento, de pag. 65 a 71; o Matrimonio a
arbitrio dos individuos, de pag. 75 a 80 ; o Celibato religioso, de pag. 83 a 98 ; e

InstruccOes pontificias, de pag. 101 a 109. No comedo do livro veni a advertencia

do editor e duas cartas de congratulalo ao auctor; e no firn, em quatro paginas
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nào numeradas, urna poesia tambem detlicada ao auctor pelas impressóes da lei-

tura de seus luminosos escriptos, c assignada pelo sr. A, J. Santos Neves.

7410) Sermào prègado no Te Deum ìmidamus celebrado na igreja do Divino

Espirito Santo por occasiùo da chegada de suas magestades imperiaes à cidade do

Recife. Fernambuco, typ. Commercial de G. H. Mira & C.% 1859. 4.° de 14 pag.

7441) Os anarchistas e a civilisacùo, ensaio politico sobre a situacùo, por um
pcrnambttcano.lbi, natyp. Univcrsal de Laemmert, 1860. 4.° de 91 pag. Este opus-
culo, em que o auctor defende as idcas monarchico-constitucionaes, é refuta^So ao

que publicara na Bahia, sob o titulo Os cortezùos e a viagem do imperador, por

L. M., o sr. dr. José Joaquim Landolpho da Hocha Medrado. Tambem por essa

occasiao foi publicado outro folheto sobre igual assumpto, inlitulado Monarchia c

democracia, do sr. Jusliniano José da Rocba.

7442) Carta que ao ex.
m0

sr. ministro dos negocios ecclcsiasticos dirigiu o de-

putado Joaquim Pinto de Campos. Ibi, na typ. Uni versai de Laemmert, 1861. 8.°gr.

de 24 pag.— N'este opusculo, que torneo sublitulo Necessidades da igreja e do
estado, o auctor pede ao ministro que haja de adoptar certas providencias que
indica, para enraizar o ensino e culto da religiao, da moral e da virtude, e defende

os institutos religiosos e de caridade.

7443) Sermào da Viraem da Piedade, na solemnissima festa celebrada a 11 de

agosto de 1861 na igreja de Santa Cruz dos Milìtares, pela irmandade dos senho-

ras, sob a proteccao de Sua Magestade a Imperatriz, achando-se presente a mesma
augusta senhora e Sua Magestade o Imperador. Ibi, na typ. Universal de Laemmert
1861. 8 gr. de 20 pag.

7444) Oracùo funebre por occasiùo das solemnissimas exequias de D. Fe-

dro V, rei de Portugal e dos Algarves, mandadas celebrar no dia 17 de janeiro do
corrente anno pelo consul e portuguezts residentes na cidade do Recife. Fernambu-
co, na typ. Commercial de Geraldo Henrique de Mira <5t C. a

, 1862. 8.° gr. de 20
pag., alein de 4 innumeradas do comeco.

7445) Apontamentos biographicos do senhor D. Pcdro II.—h um estudo bio-

graphico circumslanciado. Comecou a sair no Futuro, periodico litterario, n.° i

(de 15 de setembro de 1862), e continuou em os n.°* seguintes até o vili (de 1 de
junho de 1863). Foi em 1871 impresso em separado no Porto, typ. de Pereira da
Silva, com o titulo 0 senhor D. Pcdro II, e com urna introduce/io pelo sr. Camilla

Castello Branco. Tem o retrato do imperador.

7446) Eleicùo de 1863 em Fernambuco, por Filopemen. Pernambuco, na typ.

de Manuel Figueiroa de Faria & Fillio, 1863. 8.° de 64 paginas.—É umaaprecia-
cSo dos factos e abusos eleitoraes praticados n'aquella epoeba em Pernambuco.

7447) Polemica religiosa ou resposta aos discursos parlamentares do dr. Fedro
Luiz Pereira de Sousa sàbre a pretensilo do reverendo padre Janrard. Ibi, typ. do
Correio do Recife, 1864. 8.° gr. de xn-99 pag.—0 resumo das matcrias contidas

n'este opusculo esl.l na pagina da inlroducgilo, onde se lé: «Os discursos do
sr. deputado Pedro Luiz Pereira de Sousa na camara dos deputados— Prelensào

Jaurard— Institutos religiosos— Jesnitas— Laz*ristas— IrmSs da caridade— Ca-
puchinhos— Necessidade das ordens religiosas no Brazil». 0 padre Janrard, ca-

pello da marinila franceza, tinha pedido ao governo imperiai a concessalo gratuita

de um terreno para a ereccSo de um tempio catholico, e d'ahi nasceu a contro-

versia parlamentar.

7448) Discurso que o monsenhor Joaquim Pinto de Campos proferiu no dia

23 de novembro de 1864 no collegio de S. Bernardo, ao encerrar a sua aula de

éloquencia e poetica, seguido de outras pecas lidas na mesma occasiùo, mandado
pelo respectivo director dr. Bernardo Pereira do Carmo Junior. Ibi, na typ. do
CoìTeio do Recife, 1865. 8.° gr. de 34 pag. e mais 2 innumeradas com urna

poesia dedicada ao auctor e erratas.

74'*9) Discurso pronunciado . . . por occasiùo de sagi'ar o painel da Santis-

sima Trindade para a societlade monte pio popular pernambucano, etc. Ibi, na
typ. Universal, 1865. 4.° de 8 pag.
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7450) As biblias falsificadas. Ibi, na mesma lyp., 1866. 8.° de 55 pag. e 1

de erratas.—É a reuniaa de artigos publicados pelo auclor no Diario de Pernam-
buco, e transcriptos na folha religiosa 0 apostolo.

7451) Polemica religiosa, refutacào ao impio opusculo que tem por titulo «0
Deus dos judeus e o Deus dos christàos», sob o pseudonvmo de «Ghrisla"o Velho».

Ibi, na typ. Mercantil de E. E. Muhlert & C, 1868". 4.° de 21K) pag. — ^'este

livro, depois da introducono, vem urna carta de congratulacào e conforto, que o

auctor, sete annos antes, recebéra de sua sanlidade l'io IX.

7452) Orarào (fraudatoria que no solemnissimo Te Deum mandado celebrar

na matriz de S. fr. Pedro Goncalves do Jìecife . . . em acedo de gracas pela nomea-
eòo do novo bispo d'està diocese, o . . . sr. D. Francisco Cardoso Ayres, pronun-
ciali no dia 4 de agosto de 1808, etc. Pernambuco, na tvp. Mercantil de G. E.

Muhlert & C », 1868. 4." de 16 pag.

745.1) Oracào religiosa por occasiào dos felizes successos das armas brazilei-

ras, ctc. Rio de Janeiro, na typ. do Diario do Rio de Janeiro, 1869. 8.° de xiv-

32 pag.— É urna commemoracào da guerra do Paraguay, que tantos louros deu

ao exercito e i armada do Brazil. Saira primeiro no dito Diario.

7454) Recordacues historicas ou rerdades sabidas. Ibi, na typ. Americana,

1870, 16.° de 53 pag.—É defeza da infallibilidade do papa. Parece que ;iprimeira

edicSo d'esle opusculo foi publicada em Turim. A que fica mencionada é a ter-

ceira.

7455) Oracào funebre recitada na igreja dos religiosos carmelitas . . . por oc-

casiuo das exequias . . . em suffragio da alma da . . . princeza .../). Leopoldina,

etc. Pernambuco, 1878. 8.° de lo pag.

7456) Discuvso pronunciado pelo . . . deputado monsenhor Pinto de Campos,
relator da commissùo do projecto sobre a reforma do elemento servii na sessùo de

19 de agosto de 1811. Rio de Janeiro, na tvp. Conslitucional de J. Villeneuve &
C.«, 1871. 8.» de 56 pag.

7457) Disamo pronunciado na sessùo de lo de julho de 1873 por monsenhor
Pinto de Campos, deputado a assemblèa geral pelo quinto districto eleitoral de

Pernambuco. Ibi, na typ. Americana, 1873. 8.° de 22 pag.

7458) Jeinsalem' Lisboa, na imp. Nacional, 1874. 8.° max. de xvu-507 pag.

e mais 1 de indice. Gom o panorama desdobravel de Jerusalem e mais doze es-

tampas lithograpbadas.— Està obra deu origem a controversia litteraria, e em
defensa do auctor publicou o (hoje fallecido) conselbeiro José Feliciano de Casti-

Iho um opusculo sob o titulo de Rcflexues de um solitario relativas ao livro Jeru-

salem de monsenhor Pinto de Campos. Rio de Janeiro, 1874. (V. o artigo José Fe-
ndano de Castilho.)

7459) Vida do grande cidadùo brazileiro Luiz Alves de Lima e Silva, bardo,

conde, marquez, duque de Caxias, desde o seu ìutscimento em 1803 atè 1878. Lis-

boa, na imp. Nacional, 1878. 8." gr. de 4il pag., incluindo a introduccao e o in-

dice, de numeralo seguida. Tem o retrato do biographado em pbotogravura.

—

Servem de introduccao a està obra urna carta do auctor a provincia de Pernam-
buco, à qual dedica a biographia; outra carta ao sr. visconde de Seabra, agrade-
cendo-lhe uns versos em latirn; e em seguida os versos do sr. visconde e um so-

neto, igualmente no idioma Ialino, do sr. conselbeiro A. J. Viale, occupando estas

pecas as primeiras 10 pag. innumeradas. A imprensa portugueza e brazileira re-

cebeu coni applauso a nova obra do illustre escriptor, tecendo-lbe elogios, prin-

cipalmente na parte historica, pois, em tao longa vida publica, as notas biogra-

pnicas do duque de Gaxias prendem com a parte mais importante da historia do
Brazil, desde a sua independencia. A guerra do Paraguay tem boni e brilliante

quinhào n'estas paginas.

7460) Impressòes de viagem na Italia e no sul da Franca. Lisboa, na typ. de
Lallemant frères, 1880. 8.° de vi-192 pag.— Estas cartas, menos a ultima, tinham
saido antes em folhctins no Diario de noticias, de Lisboa.

7461) A India christd ou cartas biblicas cantra os livros de Luiz Jacolliot
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«A Lìblia na India», e «Os fìlhos de Deus», escriptas pelo M. R. P. frei Pedro
Guai, eie. Trad. Paris, na lyp. de E. Plon & C. a

, 1882. 8.° gr. de lxiv-360 pag.
Com o retrato do nionsenhor Pinto de Gampos, gravura em ago.

7462) Traduccùo e breve analyse de algumas passagens dos discursos proferi-

dos por M. Pasteur e M. Renan, por occasiuo da entrada do primeiro no inslituto

de h ranca, corno successor de M. E. Littré. Lisboa, na imp. Nacional, 1882. 8.° de
23 pag.

0 nionsenhor Pinto de Campos occupava-se ultimamente na versSo do In-

ferno, de Dante, para o que emprehend£ra urna demorada digressào pela Italia,

com o intuito de estudar na propria patria do insigne poeta, o seu traballio e os

seus commentadores.

JOAQUIitf PINTO RIBEIRO JUNIOR (v. Dice, tomo v, pag. 146).

M. cm Lisboa a 10 de abril de 1882, deixando avultados bens. Foi sepul-

tado no cemiterio occidental, e vi no registo do enterramento que Ihe tinham dado
sessenta annos de idade. Por consequencia, nao foi exacta a data do seu nasci-

mento em 1830, pois devia de ser em 1822.

0 sr. Augusto Luciano Simò"es de Carvalho escreveu no Amigo do povo, de
abril de 1860, um estudo litterario relativo as poesias de Pinto Ribeiro.

Onde na pag. 147, lin. 29, està Revista popular, leia-se Revista peninsular.

0 auctor do artigo critico Diwan era Augusto Soromenho.
Tem mais :

7463) Coróas Jluctuanles. Porto, na typ. de Sebasti.lo José Pereira, 1862.
12.° gr. de 184 pag.—Nova colleccao de rersos que contém 43 trechos ou pecas
lyricas, etc. V. uni juizo critico àcerca d'este livro pelo sr. Camillo Castello

Branco, inserto na Revista contemporanea, n.° IV (1862), de pag. 141 a 149. 0
mesmo illustre escriptor tralàra de Pinto Ribeiro nas Apreciacdes litterarias, de
pag. 65 a 110, e de pag. 153 a 168.

JOAQUIM PINTO DE SOU8A MACARIO, officiai do exercilo.— E.

7464) Recreios poeticos. Coimbra, na imp. da Univcrsidade,1866. 8.°dexxi-
180 pag.

# JOAQUIM PIRES MACHADO PORTELLA, naturai do Rccife,

nasceu em 12 de marco de 1827. Fillio de Joaquim Macbado Portella e de
D. Joanna Joaquina Machado Pires Ferreira. Bacbarel formado em sciencias juri-

dicas e sociaes pela academia de Olinda, antigo juiz municipal e de orphSos no
Recife, secretario do governo de Pernambuco, director geral da instruccSo publi-

ca, vice-presidente da provincia, depulado provinciale deputado geral, etc. Socio

do instituto historico e geographico do Brazil, de que tem sido um dos presti-

mosos secretarios, recleitos; do instituto archeologico de Pernambuco, de que foi

•um dos installadores e seu vice-presidente ;
professor de geographia, historia e

philosophia, etc. Condecorado com a imperiai ordem da Rosa.— E.

7465) Opusculo de inorai religiosa. Trad. 1863.

7466) Repertorio da constituic.no politica do Brazil. 1863.

7467) Curso pratico de pedagogia. Trad. 1865.

7468) Restano da logica de Barbi. 1866.

7469) Relatorio da directoria geral da instruccào piètica de Pernambuco.
1869.

7470) Relatorio apresentado pelo director do archivo publico. Rio de Janeiro,

na lyp. Nacional, 1878. 4.° gr. de 16 pag.

O sr. Machado Portella tem collaboracao na Revista trimensal ilo instituto.

No tomo xlv, parte n, encontro por exemplo duas interessantes notas histo*

ricas :

7471) Chegada da familia real portugueza à provincia da Bahia, em janeiro

de 1808 (com documentos).—De pag. 5 a 11.
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7472) A Sabimda na provincia da Bahia em 1837 (cotn docamenlos).— De
pag. 12 a 20.

N'estas notas o sr. Machado Portella reslabelece a verdade acerca de factos

alterados ou erroneamente cilados por alguns historiadores ou chronistas do
Brazil.

JOAQUIM PLACIDO GALVÀO PALMA (v. Dice, tomo iv, pag. 148.)
Ha que emendar e ampliar o seeuinte:

Foi doulor em Iheologia. Recebeu o grau em 6 de julho de 1794, com o
nome de fr. Joaquim da Mae des Homens. Em 1834 foi nomeado governador tem-
poral e vigario capitular do bispado de Portalegre. De 1836 para 1837 exerceu
os mesmos cargos no arcebispauo de Evoia, de cuja sé tambem era conego, se-

gundo consta. Era fìlho de Manuel Martins Gal vita Palma.
0 opusculo Joaquim Placido Galvào Palma exeommungado (n.° 1982), nào é

obra d'este auctor. Pelo contrario, foi escripto contra elle e a favor de D. fr. For-
tunato de S. Boaventura, refutando-se urna Pastoral do dito Galvào. Assegura-se-

que o verdadeiro auctor fdJra um padre Antonio Joaquim do Nascimento, de
Evora. A primeira parte d'este opusculo, corno ficou indicado no Dice, saiu ef-

fectivamente em separado; mas a segunda parte pnrece que nao passou nunca
das paginas do periodico Escudo da religiùo calliolica.

Advirta-se tambem que o opusculo n.° 1981, Reflexòes sobre o clero, etc, n5o
é de Galvào. 0 padre José Morato, n'uma de suas obras alfirma positivamente que
o dito opusculo fóra composto por D. André de Moraes Sarmento, ex-conego re-

granle de Santo Agostinho, do mosteiro de S. Vicente de Fóra.

No Catalogo dos livros de José Gomes Monteiro mcnciona-sc a pag. 125, e
sob o n.° 1550, um

7473) Sermào de accuo de gracas pelo regresso de D. Joào VI, por Joaquim
Placido Galvào Palma. Lisboa, 1821.

Sao d'elle mais as seguintes obras :

7474) Memorial que tem a honra de fazer subir à augusta presenta de sua ma-
yestade fìilelissima o sr. D. Joao VI o seu mais humilde vassallo, etc. Lisboa, na
imp. Nacional, 1821. 4.° de 14 pag.

7475) Resposta que deu a um amigo de consciencia timorata, que o consultou

sobre a reforma projectada para os regulares, e particularmente se devia apro-

veitar-se da graga que o congresso augusto impetrou da sé apostolica para a secu-

larisagùo d'eìlas. Ibi, na mesma imp., 1822. 4.° de 26 pag.

7476) Dismrso que no dia do juramento da constituicào politica recilou às
suas ovelhasna malriz da villa de Monsaraz. Ibi, na typ. Hollandiana, 1822. 4.°

de 32 pag.

7477) Discurso que se recitou no dia da ìnstallacuo da camara constitucional

da villa de Monsaraz, pelo prior da matriz da mesma villa. Ibi, na mesma typ..

1822. 4." de 32 pag.

7478) Pastoral dirigida aos reverendos parochos do bispado de Portalegre.

(Tem a data de 11 de agosto de 1835.) Ibi, na typ. de Filippo Nery, 1835. 4.° de
15 pag.

7479) Carta pastoral ao clero e fieis da mntropole de Evora. (Tem a data de
6 de outybro de 1836.) Ibi, na typ. de M. J. Coelho & C.% 1836. 4.° de 7 pag.

7480) Pastoral aos ministros do cullo e fieis da metropole eborense. (Tem a

data de Lisboa em 1 de julho de 1837.) Ibi, na imp. de J. A. S. Rodrigues, 1837.

4.° de 7 pag.

JOAOL'IM POSSIDONIO NARCISO DA SILVA (v. Dice, tomo iv,

pag. 149).

É lidalgo da casa real, commendador da ordem de Carlos III, de Hespanha,

e tem outras condecora^Oes. Fundador, um dos mais dedicados socios, e successi-

vamente reeleito presidente da real associalo dos architectos e archeologos por»
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tuguezes, à qual tem prestado relevantes servicos. Pertence ao instituto de Franca
e a outras corporafOes scienti fìcas e litterarias, estrangeiras. Faz parte da com-
missao nomeada pelo governo para a descripgao e conservalo dos monumento»
nacionaes. —Veja-se a rcspeito de seus trabalhos o artigo Archeologia nacional,

no jornal Parlamento, n.° 59o, de 14 de abril de 1860.

Aleni do que fìcou mencionado, tem mais :

7481) Segunda memoria historica sobre a organisacào doreol collegio de Nossa
Senhora da Conceicuo do patriarchado de Lisboa, notamente estabelecido na villa

(hoje cidade) de Santarem,em 1853. Lisboa,,na imp. Nacional, 1862. 8.° de 11

pag. — N5o traz o nome do auctor no rosto. È additamento a Memoria do abbade
Castro.

7482) Descripcào das novas salas do real palacio daAjuda ; obras mandadas
executar por sua magestade a raìnha senhora D. Maria Pia de Saboya nos seus

reaes aposentos. Ibi, na typ. Portugueza, 1865. 8.° gr. de 39 pag. — No firn tem
a subscripeAo : Pelo arcJiitecto da casa real. Fez-se d'està edicSo milito nitida pe-

quenissima tiragem, e nSo se expoz à venda exemplar algum.

7483) Mémoire descriptif au project de la restauration pour l'église monu-
mentale de Belem à IJsbonne, et le modèle en bois fait pour l'exposition universelle

de Paris. Lisbonne, typ. de Gazeta de Portugal, 1867. 8.° de 7 pag.

7484) Mémoire de l'archeologie sur la vèritable signification des signes qu'on

voit gravès sur les anciens monuments de Portugal. Lisbonne, imp. Nationale,

1868. 8.° gr. de 11 pag.— É seguida de 20 cstampas, que contéem 554 facsi-

mile*.

7485) Relatorio àccrca das obras de arte mandadas d exposicuo universal de

1867 pelos architectos das differentes nacues. — Saiu no Diario de Lisboa (folha

officiai), de 2 de outubro de 18G8, onde occupa quasi cinco paginas.

7486) Dissertation artislique sur l'architecture en Portugal depuis le deu-

xième au troisième siede, lue dans le congi'ès intemational des architectes à Paris

dans la séance de 29 juillet 1867. Lisbonne, imp. Franco-portugaise, 1869. 8.° gr.

de 23 pag.

7487) Descripcào da lapida que tem urna inscripcdo romana, a guai està ex-

posta na sala de visita.* da biblioteca nacional, n'este mez de novembro. — Foi

impressa no Diario popular, n.° 1:484, de 29 de novembro de 1870. 0 academico

Augusto Soromenho escreveu urna refuta«;à"o em urna extensa carta, que nSo

póde sair na mesma folha, mas que depois appareceu no Jornal do commercio n.°

5:154 de 29 de dezembro do indicado anno.

7488) Souvenirs du congrès intemational de l'anthropoloqie et d'archeologie

préhistorique et les excursions failes à Modène, Marzabatto, Ravenc et à la NécrO'

pole de l'antique Felsina, la Cortosa de Bologne au mois d'octobre 1871. Lisbonne,

imp. Poitugaise, 1872. 8.° gr. de 6t pag. avec 4 plr.nches.

7489) Mémoire sur l'assainissement de la ville de Lisbonne lue au congrès de

l'association francaise pour l'avancement des sciences. Congrès de Bordeaux. Bor-

deaux, imp. de G. Gournouilhon, 1872. 8.° gr. de 5 pag.

7490) Ebgio historico do architecto civil José da Costa Sequeira, professor

da academia real das bellas artes de Lisboa. (Lido em scssSo solemne da associa-

lo dos architectos, que inaugurou o retrato do dito professor Sequeira.) Lisboa,,

na imp. de Lallemant Frères, 1873. 8 ° gr. de 16 pag.

7491) Exposition universelle de Vienne, 1873. Notiee historique et artistique

des principaux édifices réligieux du Portugal, avec la description des plans de
leurs églises, etc. Lisbonne, imp. National»', 1873. 8.° gr. de 31 pag.

7492) Elogio historico do architecto civil, mr. Victor Baltard, membro do in-

stituto, officiai da Legiào de Honra e socio honorario da real associando dos archi'

tectos e archeologo* portuguezes. (Lido na sessSo solemne de 31 de maio de 1874,

etc.) Ibi, na typ. de Lallemant Frères. 4.° de 8 pag. a duas columnas. uss^

7493) Elementos de archeologia. Ibi, na mesma typ. 1878. 8.° de 314fpa£.
com muitas gravuras intercaladas no texto. Esla obra "foi moldada pela do insi-
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gne archeologo Caumont, e as gravuras, com excepcflo das poucas que se referem

a assumptos portuguezes, silo iguaes às que empregou o illustre escriptor francez.

A junta consultiva de instrucvao publica approvou este livro para as escolas ; e

a associalo franceza de archeologia, por occasiao do congresso de Caen, em
1871), conferiu ao auclor a grande medalha de Caunront.

7194) Notice sur b-s monumenti mèjalitiques du Portugal, avec une carte du
royaume, èlant marqué aree de* tigne* adoptés par le congrès de Buda-Petth dans
ce* constructions. (Lue dans le congres do l'association francaise pour l'avance»

ment des sciences, en 1879, à Montpellier.) Paris, imp. Central du chémin de fer,

1879. 4.° de 5 pag.

7195") Relatorio da recd associacào dos archilectos civis portuguezes. (Lido na

sessao solemne de 22 de novenibro *de 1881.) Lisboa, na typ. de Lallemant Frè-

res, 1881. i.° de 8 pag.

7196) Notice sur la découverte d'une ville romaine en Portugal. (Lue dans
l'association francaise pour l'avancement des sciences dans le congrès de la Ro-
chelle.) Paris, imp. Chaix. 1882. 4." de G pag.

7497) Commuti ication sur le* haches de bronze trouvée* en Portugal, fatte

dant le congrès d'anthropologie et d'archeologie prèhislorique à Lisbonnc, 1880,
avec une planche. Lisbonne, imp. Lallemant Fréies, 1833. 4.° de 7 pag.

JOAQUIM RAPHAEL (v. Dice, tomo iv. pag. 149.

Era naturai do Porto, onde nascerà em 1783. Al. eri» Lisboa com oitenta e
um annos em 14 de agosto de 1804. Jiz no cemiterio occidental.

Saiu a seu respeito urna noticia necrologica no Jornat do conunercio de 20 do
mesmo mez e anno. V. tambem a Biographia artistica de Joaquim Raphael, pelo

sr. Joao José dos Santos.

Eni seguida ao n.» 1988 deve entrar a seguinte obra:

7498j
Descripnto das tre* medalha* para os monumento* que os representan-

te* da nacào portugueza, na sessào de 25 de setembro e 4 de outubro de 1834, so-

licitaram ao governo de S. M. F. se erigissc (sic) à memoria do maior dos principe*

o senhor D. Fedro IV, as quaps foram mandadas fazer pelo ministerio do reino a
Joaquim Raphael, eie. Lisboa, na typ. de IL D. Costa, 1837. 4.° de 9 pag.

JOAQUl.ll RAPHAEL DO VALLE (v. Dice, tomo iv, pag. 150.
Emende-se :

Nasceu na villa de Cezimbra a 21 de outubro de 1778. Foi «provedor», e
nSo «eorregedor» em Santarem , e tambem «juizdo crime no bairro de Andaluz»,
corno declarou n'uma obra impressa no Brazil, que adiante menciono. Morreu em
Lisboa a 10 de marco de 1853.

A classifìcacào geral (n.° 1993), foi impressa na typ. da Sociedade propaga-
dora dos conhecimentos uteis, 1812. 4.° de 449 pag.

Aos escriptos mencionados, acrescem os seguintes:

7499) Manifesto juridico e politico a favor da comiurta do principe regente
twsto senhor e do* direitos da casa de Braganca contra a* usurpacòe* francezas
desde a epoclia da injusta invasào de Portugal, offerecido a suaalteza rea! o
principe real pelo juiz do crime do bairro de Andaluz, eie. Rio de Janeiro, na
imp. Regia, 1811. 4.° de 19 pag.

7500) Nota* ao «Marmai pratico, judicial, civil e criminal» de Alexandre Gae-
tano Gomes, onde se apontam as mudancas que a legislacào actual tem introduzì-
do.— Sairam nas cdicóes do mesmo Manual, Lisboa, 1849. 4.°— Ibi. na typ. de
Antonio José da Rocha, 1854. 4.° — Ibi, na typ. de Costa Sanches, 1863. 4.»—
N'estas duas edicóes foram impressas nos logares competentes, e na anterior em
separado no fint do volume, fallando porém em alguns exemplares.

7501) Additamento à «Pratica dos inventarios, partilhas e custas dos juizos
divisorios», a> Alberto Carlos de Menezes, em que se apontam as differenza* cntre
a legislacào anterior a 1833, e a que actualmente reguia està materia.— Saiu na
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quarta edifao d'amiella obra. Lisboa, na typ. de Antonio José da Rocha, 1849.
4.°; e na quinta euicào. Ibi, na typ. de Maria da Madre de Deus, 1862. 4.° de pag.

377 a 392.

JOAQUIM RAUVWO DA COSTA, portuense. Exerceu o officio de ta-

belliSo na cidade do Porto, e ahi falleccu.— E.

7502) Elegia à deploravel morte da nossa rainha fedelissima D. Maria 1. Lis-

boa, na irnp. Regia, 1816. 8.° de 13 png.

Parece que este Costa foi o auctor do poema A revolucào, attribuido em
tempo a José de Sousa Bandeira. (V. este nome no Dice.)

JOAQUm DOS REME DIOS MOXTEIRO. Nasceu a 29 de novembre
de 1827, a bordo de uni navio em que seus paes (oriundos da aldeia de Loutolim
de Salseto, na India portugueza) iam de viagem de Bombaim para Mogambique.
Em 1830 passou para o Brazii. Formou-se na faculdade de medicina do Rio de
Janeiro em 1851. Foi aperfeicoar-se nos esludos em Paris, e depois viajou pela

Belgica, Suissa. Inglaterra e Lisboa, regressando ao Rio de Janeiro. Socio do in-

stituto medico-brazileiro, da sociedade auxiliadora da industria nacional brazilei-

ra, da sociedade das sciencias medicas de Lisboa, etc. Condecorado com a ordem
de Cbristo.— E.

7503) These para o doutoramìo em medicina, apresentada a factddade do
Rio de Janeiro em 16 de dezembro de 1851. l.° Digitalis purpurea, sua accùophy-
siologica e indicagues therapeuticas. 2." Indicar os meios de reeonhecer as diversas

preparacoes do arsenico. 3.° Amputagoes em geral. Rio de Janeiro, na typ. de
Agostinfio de Frcitas GuimarSes, 1861. 4.° gr. de vm-28 pag.

7504) Hydrotherapia. Ibi, na typ. Popular de Azevedo Leite, 1861. 8.° gr.

de 24 pag.

7505) Hygiene e educatilo da infonda. Rezende, na typ. do Astro Rezenden-
se, 1868. 8.° de xvi-82 pag. — Està obra é dedicada ao seu amigo Jacinto Gae-

tano Rarreto de Miranda.

7506) Succinta noticia da santa casa da misericordia de Rezende, etc. Ibi,

na mesma typ., 1868. 8.° de 20 pag.

7507) Relatorio apresentada ao ex.
mo

sr. presidente da provincia de Santa
Catharina sobre urna molestia que reina epidemicamente nas freguezias de Santo

Amaro de Cubatuo e S. Jose. Remettido à academia imperiai de medicina poraviso
da secretoria dos negocios do imperio em 3 de maio de 1870. Rio de Janeiro, na
typ. de Santos Cardòso, 1870. 8.° gr. de 1 1 pag.

0 sr. Remedios Monteiro tem eollaborado nos principaes periodicos do Rio,

aeerca de medicina. É d'elle tambem a biograpbia em francez do dr. Custodio
Luiz de Miranda, publicada no Panthéon biogrophique universeì, tomo vi

(1856).

JOAQUIM RTBEIRO DA SILVA AREZ. .
.— E.

7508) Zaida, ou a captiva de Sontarem. Romance originai. Coimbra, 1864.
8.» gr.

JOAQUIM DA ROCHA MAZAREM (v. Dice, tomo iv. pag. 150).

0 Tratado da inflammacào (n.° 1994), é em 8.° gr. de iv-212 pag.

0 Ensaio sobre a arte de formular (n.° 1995), e" traduccAo de Aliber. Foi

impresso no Rio de Janeiro, na imp. Regia, em 1811 (e nao em 1814). 8.° de iv-99
pag. e mais 7 innumeradas, contendo indice e erratas.

As IndagaeOes physiologicas (n.° 1996), foram impressas em 1812, e nao em
1813.

FR. JOAQUIM RODRIGUES (v. Dire, iv, pag. 151).

Recebeu o grau de doulor em 27 de julho de 1785.
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JOAQUnr RODRIGUE8 GUEDES (v. Dice, tomo iv, pag. 131).

Major reformado em 21 de marco de 1867. Era socio correspondente da aca-

demia real das sciencias de Lisboa. M. de typho, em Abrantes, a 21 de abril de
1868.— Saiu uni arligo necrologico em o n.° 7765 da Iìevolucào de setembro de 23
de abril do mesmo anno. V. tambem o Almanach militar de 1868, pag. 45.

A respeilo do seti Carso de physica (n.°2006) publicou o sr. SousaTelles um
artigo de louvor no Jorital da sociedade das sciencias medicas, tomo xxvi (1862),
pag. 22. Està obra lem JO estampas e nao 2, corno saiu.

Tem mais :

7509) Curso de chimica dementar, professado no collegio militar e approva-
do, etc. Lisboa, na imp. Nacional, 1863. 8.° gr. de xxxn-379 pag. e mais 1 de er-

rata, e 9 estampas lithographadas.

7510) Aerostato.— Serie de artigos publicada na Enciclopédia popular, do
sr. Sousa Telles, tomo i (1867).

# JOAQUIM RODRIGUES DE SOUSA, formado em sciencias juridicas

e sociaes, juiz, etc.— E.

7511) Analyse e commentario da constituicuo politica do imperio do Brazil,

ou theoria e pratica do governo constitucional brazileiro. S. Luiz do Maranhao, na
typ. de B. de Matos, 1867. 8.° gr. de xxxv-442 pag. e mais 1 de errata.

# JOAQUUH RUSSELL, naturai do Rio Grande do Sul, nasceu a 19
de maio de 1819. Formado em sciencias sociaes e juridicas pela academia de
S. Paulo. Exerceu a profissilo de advogado no Rio de Janeiro. Era socio do insti-

tuto dos advogados brazileiros.— M. no Ilio de Janeiro às sete horas e meia da
tarde de 29 de agosto de 1864.

Escreveu um livro para as escolas secundarias, segundo me consta; masnSo
tenbo a perfeita indicacào d'elle.

Collaborou no Diario do Rio de Janeiro desde 1839 até fìns de 1847.

JOAOUIM SABINO ELEUTERIO DE SOUSA , naturai de Lisboa,

nasceu em 30 de dezembro de 1835. Matriculou-se em 1855 no curso de faculta-

tivo veterinario, na antiga escola veterinaria militar. Pela reforma d'està escola

e sua incorporalo no instiluto agricola, realisada por decreto de 5 de dezembro
d'este anno, seguiu o novo curso de veterinario- la vrador, que concluiu em 1859,

tendo obtido premios em todos os annos.

Em setembro do mesmo anno foi nomeado chefe de clinica para o hospital

veterinario, que entSo se abriu ao publico, e em 1863 entrou para o corpo do-

cente do instiluto corno lente substituto da 6.* e 7.» cadeiras, depois de ter feito

concurso de provas publicas.

Por effeito da reforma do dito instituto, determinada pelo decreto de 29 de

dezembro de 1864, foi nomeado lente proprietario da 6.» cadeira, clinica medica
e jurisprudencia veterinaria, cadeira que ainda hoje rege, tendo porém sido mo-
dificada, substituindose a jurisprudencia pela anatomia geral e descriptiva.

Em 1865 assisliu, corno delegado do governo porluguez, a um congresso in-

ternacional de medicos veterinarios, que se reuniu em Vienna de Austria, a firn

de resolver alguns pontos controversos referentes à prophylaxia das doencas epi-

zooticas, enlre os quaes figurava, corno um dos mais importantes, a duralo aas

quarentenas para os animaes suspeilos de typho contagioso.

No referido anno de 1865 foi nomeado, pela camara municipal de Lisboa,

fiscal sanitario do matadouro, e em 1868 inspector do mesmo estabelecimento, no
qual introduziu importantes melhoramentos hygienicos e industriaes, por modo
que o matadouro de Lisboa é hoje considerado um dos primeiros estabelecimen-

tos do seu genero conhecidos na Europa, e o mais salubre de todos. A boa or-

ganisa^So d'este servico foi em 1867 galardoada pela sociedade protectora dos
animaes de Paris, com a concessSo da medalha de oiro.
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Em 1878 assistiu a exposicao internacionai de Paris, na qualidade de com-
missario do governo portuguez para a seccdo de pecuaria.

E membro da associalo centrai de agricultura portugueza, da sociedade de
geographia de Lisboa e da associaca"o dos jornalislas portuguezes. Ultimamente
foi eleito vice-presidente do conselho especial de veterinaria, e nomeado inten-
dente do instituto geral de agricultura por deliberalo do conselho do mesmo
estabeleci mento. Tem feito parte de differentes commissó'es do servilo pu-
blico.— E.

7512) 0 matadouro municipal de Lisboa. (L'abbatoir municipal de Lisbon-
nej. Lisboa, na typ. de Lallemant Frères, 1878. 8.° de 311 pag. e mais 2 de in-

dice e urna pianta do matadouro, desdobravel. Tem a versào franceza em frente
do texto portuguez.— Contém a descripcào completa e minuciosa deste im-
portante estabelecimento pertencente ao municipio de Lisboa, no estado actual,

com os resnectivos regulamentos ; e uni esboco historico desde o primeiro quar-
tel do seculo xv até a actualidade. Este livro foi escriplo expressamente para ser

enviado à exposicao de Paris, com os productos que a camara municipal ali apre-
sentou.

# JOAQUI.H SABINO PINTO RIBEIHO, naturai do Rio de Janeiro,

nasceu a 11 de julho de 1812. Professor publico de instruccao primaria desde
1832.— E.

7513) Systema mirto de instruccao primaria. Rio de Janeiro, na typ. de
Vianna & O, 1852. 8.» de 4-22 pag.— É dedicado ao sr. José Antonio de Mi-
randa, entSo deputado pela provincia do Rio de Janeiro e depois senador.

Tinha colligido uni volume de poesias, que nao sei se chegou a dar ao prelo.

* JOAQUIUI S VLDAMIA >1 YIUNUO, nasceu em 4 de maio de 1816
na cidade do Recife, provincia de Pernambuco. Fillio legitimo de Pantaleào Fer-
reira dos Santos, capitào de artilheria de linha, e de D. Agueda Joaquina de Sal-

danha. Morto seu pae na revoluto de 1817, bavendo adherido a causa da inde-
pendencia do imperio, ficou so entregue aos desvelos de sua mae, que linha pou-
cos meios. Matriculou-se em 1832 no curso juridico de Olinda; em 1834 fez

exame de pratica para exercer a advocacia no fóro ecclesiastico, antes da forma-
tura em direito, que realisou depois em 15 de novembro de 1835, recebendo o
grau de bacharel. Despachado em 1837 promotor publico da comarca do Icó, na
provincia do Ceara, para onde partiu em dezembro do mesmo anno. Em 1839 foi

chamado à capital da dita provincia, e ahi exerceu os cargos de inspector da the-

souraria provincial, promotor publico, lente de arithmetica, algebra, geometria e
trigonometria do lyceu, curador geral dos orphSos, e secretano do governo. Em
tres legislaturas consecutivas foi eleito para a assemblèa provincial do Cearà, e
em 1848 honraram-no com o diploma de deputado à assemblèa geral legislativa.

Indo para o Rio de Janeiro, tomou assento na camara em maio do mesmo anno,
mas nos primeiros dias de outubro mudou o ministerio, o parlamento foi adiado,

e abortada urna revoluto em Pernambuco, a qual dissolveu a camara dos depu-
tados.

Nao julgando segura a sua permanencia na capital do imperio, e receiando
alguma perseguilo de «eus adversarios politicos, o sr. Saldanha Marinho afas-

tou-se para urna povoacSo isenta de paixOes partidarias, a villa de Valenca, na
provincia do Rio de Janeiro, d'onde saiu em 1860, a instancias de amigos inlimos

e dedicados ; e, regressando à dita capital, assumiu a direccào do Diario do Rio
de Janeiro.

Durante o tempo que residiu em Valenca, viveu do seu trabalho de advo-

gado, mas alcancou a confianca de seus concidadaos, pois foi eleito presidente da
camara municipal, juiz de paz mais votado, e deputado a assemblea provincial
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em tres legislaturas consecutiva». N'essa villa fundou urna casa de caridade, que
deixou a funccionar regulannente ; e promovcu diversos melhoramentos no muni-
cipio, entre os quaes a edificarlo de um chafariz com agua potave I, a do edificio

da nova cadeia coni a necessaria seguranca, a do novo cemiterio em condicxtesde

decencia e hygiene, etc. A maior parte d'estas obras realisou-se conforme as

plantas do pròprio sr. Saldanha Mari nho e sob a sua dircelo.

Dirigindo o Diario do Rio de Janeiro, que appareceu em 25 de marfo de
1860, conseguili mudar a face dos negocios politicos, por modo que o partido

liberal ganhou um grande triumpho nas eleicfies geraes. EnWo recebeu o diploma
de deputado à assemblèa legislativa pelo municipio neutro, sendo depois reeleito

em successivas legislaturas até 1867, em que veiu à caaiara pelo priineiro distri-

cto de Fernambuco.
Em 1865 foi nomeado presidente da provincia de Minas Geraes, onde esteve

ató 1867, e taes foram os scrvicos ali prestados por occasiào da guerra do Para-

guay, que Ihe deram o titulo do conselho de sua magestade, e a commenda da
ordem de Christo, após vinte e cinco annos de servico publico e activo. Durante
esse periodo, glorioso para o Brazil, mandàra mais de dois mil homens d'aquella

provincia para o exercito. Em 1866 foi nomeado vogai do conselho naval; e em
1867 nomearam-no para a presidencia da provincia de S. Paulo, onde esteve até

1808.

Foi, pela provincia de Fernambuco, duas vezes incluido em listas triplices

para senador do imperio, e urna pelo Gearà, mas o scnado annuitoli a sua eleic£o.

Foi vice-presidente e presidente da carnara dos deputados. È grào-mestre hono-
rario do grande oriente do Brazil. Esteve no Diario do Ilio de Janeiro até 1865.

Tem dahi em diante collaborado em diversas folhas, umas vezes com o seu no-
me, outras anonymamente ou coni pseudonymo. Em 1870 fez a sua profissào de
fé democratica, redigindo uni manifesto datado de 3 de dezembro ; e desde entao

tem advogado calorosamente os principios que estabeleceu, declarando-se franca-

mente nos comicios e na tribmia parlamentar contra as idéas conservadoras e

retrogradas. Os seus discursos nas camaras lejjislativas eticontram-se nos rcspecti-

vos Annaes. Os scrvicos prestados corno presidente da provincia constam dos re-

latorios que em seguida menciono, bem corno registo outras obras deste illustre

brazileiro.

No dia 4 de maio d'este anno (1884), o do seu sexagesimo ottavo anniversa-

rio natalicio, o periodico Fornititi maconica, do sr. A. Augusto de Pinho, dedicou
ao sr. Saldanha Marinilo um numero de edieao especial, collaborado por diversos.

Ahi se encontram subidas homenngens de consideracao e especies aproveitaveis

para a biographia do afamado jurisconsulto, Jornalista e parlamentar. N'um dos
artigos do dito numero lè-se o seguinte : « É cedo ainda para se escrever a bio-

graphia do notavel politico, grande administrador e respeitavel jurisconsulto. A
sua mocidade, Uo cheia de senti mentos., é apenas conhecida de raros amigos, que
sabem quaes as luctas em que se empenhou o promotor publico da comarca do
Icó, do inspector da thesouraria, e o deputado provincia! do Ceara. A fecunda
administrafao de Minas e S. Paulo ainda na*o està devidamente julgada. Só muito
mais tarde hSo de ser apreciados o jornalista, o politico e o homerico luctador,

de quem se póde dizer que foi um homem extraviado do tempo e do paiz em que
devéra nascer e trabalhar». Assigna este artigoo sr. U. do Amarai.— E.

7515) A questuo da alfandega e o dr. Joaquim Salvador Marinho. Hio de Ja-

neiro, na typ. da «Acfualidade», 1862. 4.° gr. de 46 pag. — É um discurso pro-

ferido na carnara dos deputados, seguido do Relatorio da commissùo de inquerito

da alfandega d'aquella capital.

7510) Debates na sessùo do jury da cidade de Valenea aos 17 de novembro de

1859: auctora, a justica: réti, Bernardino Rodrigues de Avellar ; advogado dade-

feza, Joaquim SaldanJia Marinho. Ibi, na typ. imperiai e constitucional de J. Vii-

leneuve ót C.\ 1859. 8.° gr. de 80 pag.

7517) Ao publico em geral e aos tribunaes militare* em particular. Aprecia-
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fóo do conselho de guerra a que responderam o tenente José Marques Guimarues e

outras officiaes do vapor de guerra «Paradise», e a defeza orai feita perante o

mesmo conselho. Ibi, na typ. Perseveranza, 1863. 8.° gr. de 60 pag.

7518) Manifesto que ao poto mag.: do Brazil e a todos os mar.: em geraldi'

rige o Gr.: Or.-, do Brazil ao valle dos Benedictinos. Ibi, na mesma typ., 1864.

8.° gr. de 32 pag.

7519) Discurso que no Gr.: Or.: do Brazil ao valle dos Benedictinos profe-

riu, no dia 24 de fevereiro de 1864, por occasiào de presidirpela primeira vez aos

trabalhos. Ibi, na mesma typ., 1864. 8.° gr. de 8 pag.

7520) Discurso proferido pelo Gr.: }1.: da ordem mac.: no Brazil.—Vem
no folheto Circular aos RB.: do Gr.: Or.: do Brazil, ao valle dos Benedictinos,

acreditados junto das altas potencias mac.: Ibi, na mesma typ., 1865. 8.° gr. de
56 pag.

7o21) Discurso proferido na sessùo da posse da primeira admissdo da A.: e

B.: off.: Uniào, ao valle de Valenca, em 14 de agosto de 1865. Ibi, na mesma typ.,

1865. 8.° gr. de 24 pag.—A este discurso acham-se reunidos outros dos funccio-

narios da L.\ Uniao.

7522) Defeza dos banquciros Gomes Sf Filhos, no processo a que respoìuleram

no juizo da segunda vara municipal da córte. Ibi, na mesma typ., 1865. 8.° gr. de
46 pag.

7o23) Relatorio que aprescntou ao ex.
mo

sr. vice-presidente da provincia de
Minas Geraes, dr. Elias Pinto de Carvalho, por occasiùo de Ihe passar a adminis-
tracuo em 30 de junho de 1867. Ibi, na mesma typ., 1867. Fol. de 99 pag. — É
seeiiido de Annexos, classificados alpliabeticamente de A a S, que comprehendem,
sob numeractfes especiaes, muitos uocumentos acompanhados de mappas, estam-
pas, etc, formando ludo uni grosso volume.

7524) Basòes da appellacuo que por parte dos appellantes Bernardo Gaviào,
Ribeiro f{ Gaviào, foram apresenludas ao tribunal do commercio na causa que mo-
vem a Joaquim Quirino dos Santos, etc. Ibi, na mesma typ., 1868. 8.° gr. de
16 pag.

7525) Relatorio apresentado à assemblèa legislativa provincial de S. Paulo,
na primeira sessiìo da 18." legislatura, no dia 2 de fevereiro de 1868, pelo presi-

dente da mesma provincia. S. Paulo, na typ. do «Ypiranga», 1868. Fol. gr. de 98
pag., seguido de relatorios especiaes, mappas, documcntos, etc.

7526) Relatorio com que passou a administrarào da provincia de S Paulo a
s. ex.* o sr. vice-presidente coronel Joaquim Floriano de Toledo, a 24 de abril de
1868. Ibi, na mesma typ., 1868. 8.° gr. de 15 pag., seguido de varios regulamen-
tos, mappas e outros òocumentos.

7527) Rasòes da appellatilo, por parte da appellante D. Joaquina Porphyria
de Sousa, na causa que Ihe move Jouo Ignacio da Costa ante o juizo municipal de

Valenca. Rio de Janeiro, na typ. Perseverane^, 1868. 8.° gr. de 16 pag.

7528) Direito commercial. Interpretando doutrinal dos arligos 292.° e 350.° e

sua applicamo nos casos de fallencias. Ibi, na mesma typ., 1869. 8.° gr. de 167
pag.— N'este livro pertencem ao sr. Saldanha Marinho todos os artigos quetéem
por assignatura 0 commerciante.

7529) Rasòes produzidas em favor de Adelino Pereira Lobo, na appellacuo

interposta para o tribunal do commercio por Joaquim Pereira Vianna de Lima da
sentenza contra elle proferida, etc. Ibi, na mesma typ., 1869. 8.° gr. de 20 pag.

7530) Rasòes finaes produzidas em favor de Adelino Pereira Lobo, na accào

ordinaria que a elle move Joaquim Pereira Vianna Lima, no juizo da primeira
vara commercial. Ibi, na mesma typ., 1869 8.° gr. de 18 pa£.

7531) 0 rei e o partido liberal. Ibi, na typ. e lilhographia Franco-americana,

1869. 8.° gr. de 61 pag.— Segundo opusculo com o mesmo Ululo. Ibi, na mesma
typ., 1869. 8.° gr. de 64 pag. — Sairam seni o nome do auctor. Consta que a in-

dicacào typographica é supposta, pois que foram impressos n'outra imprensa,

que nSo quiz entao a responsabilidade d'estes escriptos politicos e revolucionarios.
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Sao em estylo incisivo e phrase violenta contra o imperio e em defeza de outra

fórma de governo para o Brazil.

7532) Representacuo dirigida à directoria do banco do Brazil por Antonio
José Feireira Leni e bramisco Raymundo Lima dos Santos, que formaram n'esta

praca a firma social «Leal & Santos». Ibi, na typ. de Candido Augusto de Mello,

1869. 8." gr. de 24 pag.

7533) Rasoes de appellarlo entre partes : major Henrique A. de Mariz Sar-

mento e D. Anna Luiza de Mariz Sarmento, appellantes ; e Antonio de Sousa Tei-

xeira, appellado. Ibi, na mesma typ., 1870. 8.° gr. de 11 pag.

7534) RasOes finaes produzidas em favor do commendador Verissimo Alves

Barbosa na accào ordinaria que Ihe move o bardo de Alem-ele. Ibi, na mesma typ.,

1870. 8.» gr. de 19 pag.

7535) Discursos proferidos por occasiuo das posses dos Dign.'. e off.', das

off.'. Segredo e Discricào, ao valle dos Benedictinos, pelo Gr.\ M.\ Gr.\ commend.-.

da ordem, etc.— Inslituicào das sociedades Libertadora (pelas senlioras) e Prole-

dora dos libertos aos 26 de marco e 2 de abril de 1810. Ibi, na mesma typ., 1870.
8.° gr. de 24 pag.

7536) A mesa da directoria do parlido liberal de Pernambuco e o conselheiro

Joaquim Saldanha Marinho. Ibi, na mesma typ., 1870. 8.° gr. de 16 pag.

7537) Filiacùo naturai e petigùo de heranca. Tribunal da reiaeòo da córte.

Accordào, embargos e sustentacào. Appellado embargante, Pedro Nolasco da Costa.

Appellantes embargados, o ex."* visconde de Rio Preto e seus+filhos legitinws. Ibi,

na mesma typ., 1872. 8.° gr. de 46 pag.

7538) Discurso proferido na abertura dos trabalhos da assemblèa geral do
povo mac.\ brazileiro em 27 de abril de 1812, corno Gr.\ M.\ da ordem. Ibi, na
mesma typ., 1872. 8.° gr. de 24 pag.

7530) Appellacuo cirel: appellantes, Julio Cesar da Cunha e outros ; appel-

lados, D. Maria Joaquina do Espirito Santo, sobre autos de inventario e partilhas

vindas do juizo dos orpkàos de Parahyba do Sul, etc. Ibi, na mesma typ., 1872.
8.° gr. de 8 pag.

7540) A igreja e o estaio (Ganganelli). Ibi, na typ. imperiai e constitucional

de J. C. de Villeneuve dt C.', 1863. 8.° gr. de 570 pag. e mais 1 de errata.—É a
reproduccSo da serie de artigos que primeiramente saira nos jornaes sob o pseu-

donymo de Ganganelli, provocada no seu principio pela celebre pastoral do bispo

de Pernambuco D. fr. Vita! contra os macons, e pelo discurso que no senado pro-

ferirà o sr. Candido Mendes de Almeida. É urna obra nolavel contra o jesuitismo

e ultramontanismo. —Em 1874 saiu segunda edicào d'està serie. Ibi, na typ. Per-

severane, 8.° gr. de vm-598 pag. Depois com o mesmo titulo A igreja e o estu-

alo, foram publicados mais tres series deste modo :

Segunda serie. Ibi, na mesma typ., 1874. 8.° gr. de 479 pag.

Terceira serie. Ibi. na mesma typ., 1875. 8.° gr. de 728 pag.

Quarta serie. Ibi, na mesma typ., 1876. 8.° gr. de 326.— No firn d'este vo-
lume, diz o auctor o seguinte : « Toaa a responsabilidade moral ou legai de quanto
temos publicado sob o pseudonymo Ganganelli, è nossa. A verdade, e so a ver-

dade, uevemos à nossa patria. Nós a temos dito scm reservas, seni rodeios e sem
temor. As9umindo a responsabilidade franca e geral dos nossos escriptos, obede-
cemos, jà o dissemos, ao sentimento do dever « nSo a neuhum impulso de vai-

dade». É a affirmacao do que dissera na introduccSo da primeira serie. D'estes

livros recebi ultimamente exemplares por mercé do seu illustre auctor ; e tambem
dos seguintes :

7541) Appellacuo n.° 2:535. Appellante a mesa da irmandade da santa casa

da misericordia da cidade do Porto, reino de Portugal. Appellado o visconde do
Souto, testamenteiro do finado Manuel José Ferreira Braga, e inventariante do
cspolio do mesmo. Rio de Janeiro, na typ. Perseverala, 1879. 8.° gr. de
146 pag.

7542) Discursos proferidos e projectos apì-esentados na camara dos tenhores
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deputados nas sessóes de 1819. Ibi na mesma typ., 1880. 4.° de 406 pag.— No
prologo deciara o auctor, que colligiu este livro para dar satisfarò à provincia

do Amazonas, que o honrara coni os seus votos; e no finn menciona os csforcos

empregados para que fossem discutidos e approvados alguns dos projectos, que
submelléra à aprecia^ao da camara; mas confessa que nào conseguiu que os que
julgava mais momentosos saissem das respectivas oommissóes incumbiJas de da-

rem parecer sobre elles. Entre esses projectos, quo o sr. Saldanha Marinilo apre-

sentou à camara dos deputados coni defensa vigorosa, figuravam os do casamento
civil, separacao da igreja e do estado, abolito do juramento, liberdade de cultos,

grande naturalisacào, temporalidade do senado, extincQào do conselho d'es«

tado, independenda dos magislrados para tornar pratica a do poder judiciario

etc.
'

7543) Questuo de privilegio. Renino para o conselho d'estado interposto pela

companhia brazileira ferro-carril do jardim contra o procedimento arbitrario do
governo. Ibi, na typ. de G. Leuzinger & F.°, 1883. 8.° gr. de 187 pag.

JOAQUIM SALVADOR FERNANDES. . .— Publicou a seguinte obra,

segundo a nota inserta em a Noticia da ìmprensa nacional de Goa :

7544) Meditagoes sobre as maximas eternas, e paixdo de Jesu Christo para
todos os dias da semana, do bealo Affonso M. de Liguori, acompanhadas de prepa-

rando para a confissào e communhuo, regras para bem vive)', e diversos outros actos

uteis a todo o christào. Traduzidas do italiano pelo conego Manuel da Silva Ser-

zedo e reimpressas por J. S. Fernandes. Nova Goa, na imp. Nacional, 1860. 8.° de

90 pag.

FR. JOAQUIM DE SASTA AXIVA (v. Dice, tomo iv, pag. 60).

Na bibliotheca nacional existe um retrato a oleo de meio corpo, e na inscri-

pcSo d'elle se vó que o seu nome era : Fr. Joaquim de Santa Anna e Silva, fai-

lecido em Lisboa a 26 de dezembro de 1783.—V. a seu respeito a Thebaidapor-

tugueza, de Damasio, tomo i, pag. xvi ; e os Estudos de Barbosa Canaes, pag.

252, n.° 357.

7545) O sermiio de Santo Antonio (n.° 1:438), comprehende xn-22 pag.

7546) Sermuo (n.d 1:439) é de xii-29 pagr
Tem mais :

7547) Oracao gratulatoria, historica e panegyrica, na acedo degracas que na
igreja do Loreto se celebrou pda exaltacào ao pontiheado do SS. P. Clemente XIII,

Lisboa, na offic. de Francisco Luiz Ameno, 1758.4.° de 29 pag.

7548) Oracao sagrada, historica e panegyrica do mysterio da Conceicào...

recitada na reat capelìa de. Villa Vicosa, em 8 de dezembro de 1759. Ibi, pelo mes-

mo, 1760. 4.° de xn-31 pag

7519) Oracao gratulatoria em accào de gracas celebrada no mosteiro da serra

de Ossa em 21 de Janeiro de 1759 pela perservacào da vida de el-rei D. Joseph I.

Ibi, por Francisco Luiz Ameno, 1759. 4.° de xx-38 pag.

7550) Oracao panegyrica e encomiastica que ojjerece ao serenissimo sr. in-

fante D. Pedropor occasiào do nascimento do serenissimo principe da Deira. Ibi,

pelo mesmo, 1761. 4.° de 11 pag.

7551) Dissertando critico-liturgica. Mostra-se que a congregacelo dos religio-

sos de S. Paulo em o 1." dia do mez de setembro valida e licitamente celebrava a
festividade e recitava o officio da dedicamo da igreja. Ibi, na Regia offic. typ.

1782. 4.° de 97 ou 99 png. — Saiu està obra seni o nome do auctor.

D. JOAQUIM DE SANTA AXNA CARVALHO (v. Dice, tomo iv,

pag. 61).

Recebeu o grau de doutor em theologia em 20 de julho de 1786.

Para a sua biograpbia mais ampia e completa veja o que diz Joào Baptista

da Silva Lopes nas suas Memorias ecclesiasticas do Algavve.

tomo xn (Supp.) 1

0
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JOAQUIM SANTA ANNA FEWVANDE8 . . E.

7552) Cathecismo da doutrina christà em lingua do paiz. Ladainha e outras

oraeóes. Nova Goa, na imp. Nacional, 1868. 8.° de 42 pag.

7353) Orando que se pólle recitar na visita do jubileu do anno santo de 1875,
veriida do originai portuguez em concani, etc, na mesma imp., 1875. 2 pag.

D. FU. JOAQUIM DE SANTA CLARA (v. Dice., tomo iv, pag. 73).

Nasceu no Porlo em agosto de 1740. Fillio de Valerio José Lopes e de Ja-

cinta do Nascimento. Hecehèra o grau de doutor em 28 de outubro de 1778, e

morreu a 1 1 de janeiro de 1818.

Usou do appellido Brandùo, da sua fainilia, corno consta do epitaphio da
sua sepullura, que existe na cathedral de Evora. Segundo diz o sr. Francisco An-
tonio Barata, nos seus Esbocos chronologicos-biograpliicos dos arcebispos de Evora,
envontram-se na biblioteca d'aquella cidade algumas poesias d'esle prelado, ori-

ginaes umas, outras traduzid.s de poetas gregos e lalinos. (V. tambem o Catalogo

dos mss., tomo n, pag. 85.)

Segundo foi depois averiguado, parecc que o reverendo Santa Clara, para que
Ihe fosse concedida a mitra de Evora. nùo se negou à retrata;ao, que se Ine exigia.

A edicAo da Oracùo funebre (n.° 1520) feita no Brazil, saiu com o titulo se-

guinte :

Elogio do ill.
mo

e ex.
mo

sr. SebastiCto José de Carvalho e Mello, marquez de
Pombal, conde de Oeiras, eie. Rio de Janeiro, seni designalo de typ., 1811. 4.°

gr. de 14 pag.— Uni dos que erradamente allribuiram este elogio a Silveira da
Motta é José Maria Dantas Pereira, na sua Memoria para a historia do marquez
de Pombal no concernente a marinila, a pag. 130, nota 117.

Francisco Luiz Gomes, corno ja se disse, no seu Marquez de Pombal, pag.

368, chamou a fr. Jo5o de Santa Clara fr. Joùo de Santa Cathanna.
0 reverendo padre Sousa Amado transcreveu, de pag. 289 a 298, a Ora-

gào em acedo de gracas pela conservalo da vida do marquez de Pombal, recitada

pelo Lispó de Pernambuco, D. Thomas da Encarnacào Costa e Lima, em 21 de
Janeiro de 1776, mas annotando-a nas passagens mais consoantes com o seu modo
de ver e o espirito do livro. N'uma d'essas notas, a pag. 295, refere o seguinte:

«Os livros inuteis eram os livros de que se aprenuia solida piedade, conio

os exercicios de perfeicao e virtudes christàs, pelo padre Alonso Kodrigues, da
companhia de Jesus, e outros. Foi precisamente por este tempo, que erros os mais
perniciosos comecaram a ser ensinados ou «livulgados, posto que com a necessa-

ria cautela. D. fr. Joaquim de Santa Clara, bispo de Beja, deve ser considerado corno

patriarcha da incredulidade em Portugal. Abusando da sua posicao, vinham-lhe
remettidos de Franca os livros, que ensinavam crros contra a religiao; e elle os

passava a um livreiro de Coiinbra, e por este meio nào concorreu pouco para en-

riquecel o, se é que ambos se nào acliavam unidos no contrato. Por este modo se

iam espalhando os livros impios. Beni fundadas rasóes tinha a santa sé para nào
querer conlirmar este padre incredulo; mas. . . prevaleceram as mentiras ou sub-

prefóes do governo pombalino.»

0 titulo exacto do Sermùo do Corarùo de Jesus prégado na presenta da rai-

nha D. Maria 1, é este :

Sermùo do Santissimo Coraeuo de Jesus, recitado diante de suas magesta-
des e altezas, na primeira festa que se celebrou em 11 de junho de 1790, na
igreja do real convento do Coracùo de Jesus, com a assistencia dos gran-cruzes e

commendadores das tres ordens militares, etc. Lisboa, na olile, de thaddeo Fer-

reira, 1791. 4.° de 74 pag.—Depois que Innocencio disse no Dice, que nào tinha

vislo nenhum exemplar d'este sermà"o, foi em 1870 vendido em Coimbra o depo-
sito das livrarias dos conventos extinctos, e ahi appareceram alguns centos d el-

les que passaram por inferior preco para as maos dos curiosos e collcccionadores.

A Innocencio olTerecerani dois exemplares. Eu possuo um, com que mais urna
vez me honrou o sr. dr. Joao Correia Ayres de Campos.
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JOAQUIM DE SANTA CLARA SOUSA PINTO (v. Dice., tomo iv,

pag. 74). .

Fóra egresso da ordem de S. Domingos.
Tem mais:

7554) Orario funebre que no anniversario das alinas da Ponte recitou, etc.

Porto, na typ. de Furia GuimarSes, 1848.

FU. JOAQUIM DE SANTA ROSA DE VITERBO (v. Dice, tomo IV,

pag. 152).

Do Elucidano (n.° 2008) fez o editor A. J. Fernandes Lopes (hojo fallecido)

nova edicao, eonfiando-a ao talento e perizia do auetor d'este Dice. Saiu coni a

indicando de segunda edicao revista, correda, e copiosamente adàicionada de no-

vos vocabulos, observa^oes e notas criticas, com uni indice remissivo. Lisboa, na
typ. do «Panorama» mccclxv. 4° Tomo i, A-F, com 11 (innumeradas)-343 pag.

e o tàbuas de gravuras. Tomo n, G-Z, com 306 pag. e mais 5 innumeradas de indice

e de erratas. No tini d'este tomo, veni corno appendice a resposta de Innocencio à

critica de Augusto- Pereira Soromenlio.—V. este nome no tomo vin, pag. 346; e

no artigo relativo a Innocencio Francisco da Silva, tomo x, pag. 82, n.° 285.

Na linda 28 da pag. 153, onde se \è : no tomo vi, leia-se : no tomo iv, parte

segunda, eie.

0 Dice, descripto sol o n.° 2009 tem iv-163 pag.

JOAQUIM DE SANTO AGOSTINHO BRITO FRANCA GALVÀO
(v. Dice, tomo iv, pag. 57).

Segundo urna carta d'este auctor ao bispo Genaculo, que deve exisfir na rea-

pectiva correa pondencia d'elle em Evora, o abbade de Lustoza fóra em 1795 pelo

patriareba nomeado professor de dircito naturai no seminario de Santarem, com
o ordenado de 300£000 réis, e ahi escreveu um

7555) Compendio do direito naturai — para uso do mesmo seminario.

A Pastoral, citada depois do n.° 1:424, foi impressa no Jornal de Coimbra,

n.° 71, de pag. 179 a 186, e contérn urna recommendacio ao clero àcerca da ne-

cessidade da instruccào, etc.

O sr. dr. Osorio informou o auctor d'este Dice, que sabia da existencia dos
seguinles mss. de Joacjuim de Santo Agostinbo :

7556) Diccionario critico da antiga Unguagem portugueza e seus princìpaes

accidentes. Acrescem todos os nomes das antigas tnoedas do reino, e conquistai,

com seus respectivos valores e mudancas ; os nomes antigos de homens, mulheres,

dignidades, offwios, cidades, povoacùes, rios, notas numeraes, abreviaturas e outras

muitas cousas importantes, para ihtelligencia da nossa linguagem nas primeiras

idades, com notas criticas e breves dissertaedes : extrahido tudo de mss. fidelissi»

mos, AA. classicos e melhores criticos, com ihdices exactos dos mss., archivos, AA.,
criticos, e precedido de um— Novo methodo da grammatica portugueza e de um
discurso htstorico-philologico-critico sobre a mesma lingua. 4 tomos em 4.° No pri-

meiro se contènti a advertencia, os prolegomenos da grammatica, etc. ; e nos tres

restantes o diccionario.

7557) Ensaio sobre a historia da lingua portugueza. 1 voi. em 4.°

7558) Historia dos egypcios.

7559) Historia dos carthaginexes.

^
7560) Compendio da historia da nacào • portugueza em todat a& suas epo-

lòni) Tàbuas chronologicas— Ìndice das tàbuas ckronologicas. — No firn

d'este escripto lé-se o segumte despacho: «Imprima-se e volte a conferir. Mera,
11 de maio de 1789». Gom tres rubricas de assignaturas.

7562) Traduccào livre do cantico deMoysés. «Audita coeli»

.

7563) Dialogos sobre a eloquencia.

7564) De rhetorices, etc.— Thesium pars altera prò Vespertino certamine &
io *
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Poètica in principio.— Quanta poesia* dignità*, ac pratstantia sit, demonstra-

bitur.

Os escriplos, de n.°* 7554 a 7560, acham-se encadernados, com outros

incompletos, n'um voi. em 4.» Nao sei, poréin, so o sr. dr. Osorio, que deu a in-

formalo a Innocencio, corno disse, é quem os possue ; ou se flstào na posse de

outrem.

FR. JOAQUIM DE 8. PAULO, franciscano da provincia de Santo An-
tonio de Portugal, leitor jubilado, examinador synodal. Residiu no collegio da Pe-

dreira, em Coimbra. — E.

7565) Oraruo funebre que nas exeqnias do benemerito cidadào o ili."" sr. Ma-
nuel Femandes Thomas, etc, celebradas pelo* mesarios da ordem terceira da villa

da Figueira, rccitou a 14 de dezembro de 1822. Coimbra, na imp. da Universidade,

1823. 4." de 16 pag.

JOAQUIM 8EBASTIÀO DA COSTA, cujas circumstancias pessoaes

ignoro. Entrou na controversia com fgnacio Manuel de Miranda e outros, por

causa do aforamento da varzea Mandopa Moroda, na India, e da qual jà se fez

mencSo. (V. ìgnacio Manuel de Miranda e Jeronyma Salvador Costantino Socra-

te* da Costa, tomo x, pag. 55 e 135.)

JOAQUIM SERRA.—V. Joaquim Maria Serra, sobrinho.

JOAQUIM SERRAS, naturai do Sardoal, filho de Joaquim Serras, cirur-

giào-medico pela escola medico-cirurgica de Lisboa, onde defendeu these a 18 de
julho de 1876. — E.

7566) Aperto» intrinseco* do esophago. Lisboa, na typ. Lisbonense, 1876. 8.»

de 16-57 pag., e mais 3 innumeradas.

JOAQUIM SEVERINO FERRAZ DE GAMPOS (v. Dice, tomo iv,

pag. 154.

0 livrinho das Rima* (n.°2022) foi disputado por alguns amadores no leilSo

Gubian, sendo a final arrematado por 900 réis pelo sr. Macedo, do Porto.

JOAQUIM SEVERINO FREIRE GAMEIRO, naturai" da Chamusca,
filho de Bartholomeu Freire Gameiro. CirurgiSo-medico pela escola medico-cirur-

gica de Lisboa, onde defendeu -these a 12 de julho de 1879, sendo approvado
pienamente e com louvor. — E.

7567) Algumas considerarne* sobre o methodo hypodermico. (These inaugu-

rai.) Lisboa, na typ. Nova Minerva, 1879. 8.° de 8-(innumeradas)-38 pag. e mais
3 innumeradas com proposicóes e a nota do jury.

JOAQUIM DA SILVA MELLO GUIMARÀES, nasceu a 26 de maio
de 1831, na cidade de Aveiro. Desde 1845 que reside no Rio de Janeiro, onde
tem exercido a profìssSo commercial. Como seu irmào, Manuel da Silva Mello

Guimaries (hoje, infelizmente, fallecido), de quem se Iraiara adiante, deu-se

tambem ao cultivo das boas letras, aproveilando em investigacóes e estudos

uteis as poucas horas que lhe sobravam das lidas habituaes e impreteriveis; e

d'essa applicalo existern nao só testemunhos particulares, por exemplo a dedi-

calo de espontaneamente auxiliar os difficeis trabalhos do Dizionario bibliogra-

phico com importantes informacóes, corno o illustre e benemerito Innocencio con-

fessou repetidas vezes, e eu posso affirmal-o com omaisprofundoagradecimento;
mas documentos publicos em obras de muilo merito, digo-o com franqueza e sin-

ceridade, em que neze à modestia d'este esclarecido e erudito compatricio, que no
imperio do Brazii tem sabido honrar o nome portuguez e a classe commercial,

grangeando por igual, corno seu fioado irmao, a estima de porluguezes e brazilei-
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ros. Por servicos extraordinarios e valiosissimos, prestados ao gabinete portuguez

de leitura do Rio de Janeiro, recebeu elle, por votalo unanime, o Ululo de «so-

cio benemerito». É tambem membro do conselho fiscal da sociedade Previden-

za, e do conselho director da sociedade propagadora das bellas artes do Rio de
Janeiro, etc.— E.

7568) Colonisagùo. Proposta apresentada ao presidente da provincia do Rio
de Janeiro, o ill.

mo
e ex.

mo
sr. dr. José Maria Correla de Sa Benevides, poi- Joaquim

da Silva Mello Guimarues, Ricardo Foster Vidal e J. J. P. Palha de Faria Lacerda.

Rio de Janeiro, na typ. Perseverane^, 1870. 8.° gr. de 24 pag. — Tem a data de
6 de setembro de 1870. Irata da fundacao de urna colonia portugueza com onome
de Colonia Benevides, e sob a proteccSo de Nossa Senhora da Boa Esperanca, nn
provincia do Rio de Janeiro, com as condicóes e clausulas que constarti da mesma
proposta, e mediante o auxilio de um emprestimo de 300:000^000 réis, moed.i

brazileira, feito pelo governo imperiai. Todo o trabalho é do sr. Joaquim de
MelJo.

7569) A nossa lavoura. — Serie de quatro artigos, contendo sensatas refle-

x5es àcerca da importancia da agricultura no Brazil, da necessidade de promover
o desenvolvimenlo das culturas, e da convenienza e vantagens da colonisacSo,

etc. Foram publicados anonymos no Jornal do commercio, do Rio de Janeiro, de

28, 29 e 30 de setembro e 1 de outubro de 1870 ; e tran seriptos no Indepen-

dente, folha de Campos, de 16, 23 e 30 de outubro e 6 de novembro do mesmo
anno.

7570) 0 gabinete portuguez de leitura. — Arligo publicado no Cruzeiro, de
13 de maio de 1881, e reproduzido no opusculo Juizo da imprensa do Rio de Ja-

neiro àcerca do relatorio da directoria do gabinete. . . em 1880, de pag. 9 a 19.

(V. artigo relativo a Camóes e seu tricentenario.)

7571) Parecer da commissào de exame de contas (annexo ao Relatorio da di-

rectoria do gabinete portuguez de leitura no Rio de Janeiro em 1880). Rio de Ja-

neiro, na typ. e litb. de Moreira, Maximino <5t C.*, 1881. 8.° gr. ou 4.° de 12 pag.

(Idem.)

Redigiu com o sr. dr. Domingos José Bernardino de Almeida (fundador) c
Augusto Emilio Zaltrar, a

7572) Revista da exposicào portugueza no. Rio de Janeiro em 1879. Rio de
Janeiro, na typ. de Malheus, Costa & C.', 1879. 8.° gr. de 320 pag., com 3 es-

tarapas e os retratos dos srs. Luciano Cordeiro, Marcellino Ribeiro Barbosa, José

Estevào Coelho de MagalhSes, Gaetano de Carvalho, Jeronymo da Silva e Alvaro
Carnei! o Geraldes. — N'este livro tem o sr. Joaquim de Mello urna serie de arti-

gos com as iniciaes J. M. e o titulo Subsidios para a historia da primeira expo-

siedo portugueza no Rio de Janeiro, pag. 5, 37, 70, 96, 124, 258 e 317; e outra
serie sem assignatura e sob o titulo Registro de noticias, pag. 48, 78, 105, 136
*69e21t.

7573) 0 Brazil e Victor Hugo. (Do Cruzeiro de 21 de abril de 1881.) Rio
de Janeiro, na typ. do Cruzeiro, 1881. 4.° de 7 pag.— Este opuscuio reproduz
dois artigos, um assignado por Quèrard (Manuel de Mello), de pag. 1 a 5 ; e outro
com a assignatura de Sylvio (Joaquim de Mello), de pag. 5 a 7, ambos àcerca de
urna fraude litteraria, que attribuiu a Victor Hugo phrases para o Brazil, quando
era certo que o egregio poeta francez, na introducalo ao Paris- guide, se referia

à Europa e à Franca. Onde estava Europa, o traductor poz America ; e onde se

Ha Franga, escreveu Brazil, dando pois em resultado imprimir-se e divulgar-se

que elle fizera urna prophecia de gloria e preponderancia para o grande imperio

uo Brazil. 0 sr. Mello desmascarou a sophisticacao contida na di la versSo, e o erro

em que incorreram os que acreditaram n'ella e a repreduziram.

7574) Prioridade da» exposicues industriaes.—Arligo inserto a pag. 11 da Ho-
menagem pela grande commissào executiva do grande marquez de Rombai, etc. Ibi,

1882. (V. Sebastiào José de Carvalho e Mello, no logar competente.)

Publicou ultimamente :
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7575) Instituicóes de previdencia fundadas no Rio de Janeiro. Apontamentos

historicos e dados estaiisticos. Ibi, na lyp. Nacional, 1884. 4.° de xxn-224 pag.—Està

obra, escripta para o congresso scientifico internacional das inslituicòes de pre-

videncia, reunido em Paris em julho de 4878, foi depois louvadapelo governo

imperiai, que a julgou tao importante e conscienciosa nos seus promenores, e tao

digna e elevada na sua critica, que determinou a impresalo por conta do eslado,

oiferecendo ao e&larecido auctor 200 exemplares, dos 500 de que constàra a edi-

$à"o. Este facto era tao superiormente lisonjeiro para o sr. Joaquim de Mello, que

n3o constava que o governo imperiai tivesse feito ainda concessao igual a outro

escriptor estrangeiro. Reconhecia-se o inconteslavel meri lo da obra. Toda a im-

prensa brazileira, seni excepcao, fez o mais honroso acolhimento ao trabalho de
que se Irata, logo que apparereu.- Tenho ante miin grande numero de jornaes,

que se occupam do hvro Instituicòes de previdencia, corno a Gazeta litleraria, a

Follia nova, The Hio news, o Brazil, o Jornal do commercio, a Gazeta de noticias,

0 Meio dia, La voce del popolo, The annlo brazilian Times, e outros.

Para se avaliar a importancia d'estas apreciacòes, basta que deixe aqui as

seguintes amostras :

No Jornal do commercio de 31 de janeiro de 1884, lia-se : «Espirito laborioso

e investigador (o sr. Joaquim de Mello). . . leve coragem de n3o olhar à estreileza

de tempo, e. pondo mao firme à obra aiuda n5o tentada no Brazil, perscrutou,

colligiu, cooraenou e remetteu ao congresso os mais completos dados historicos e

estatisticos que possivel era reunir, em pouco mais de mez, acerca das instituicCes-

de previdencia fundadas no Rio de Janeiro. Estes nurnerosos elementos foram,

nem podiam deixar de ser, altamente apreciados pelo humanitario congresso, do
que teve testemunho o auctor, nao so em honrosas meneòes do seu trabalho, mas-

em especial convite que mereceu dos srs. Leon Say e A. de Maiarce, para tornar

parte na segunda sessao quinquennal da seleeta assemblèa. Ao sr. Joaquim da

Silva Mello Guimaraes, escriptor tao vantajosamente conhecido nos paizes da lin-

gua portugueza, deve o Brazil este bom servico, jà officialmente reconbecido pelo

governo imperiai.

«Os dados recolhidos em 1878 pelo sr. Mello Guimaraes, e agora acrescen-

tados com informacóes que alcancam a 1883, acabam de ser dados à estampa em
nitido volume de 244 paginas. impresso por ordem do ministerio da fazenda na
typographia Nacional, com o titulo : lmtituiròes de previdencia fundadas no Rio
de Janeiro. 0 interessante livro constitue vasto repositorio de indicaefies uteis à
histona das instituicOes de previdencia da capital do imperio. Ampliando as pro-

videncias a area das suas investigacóes, e pondo em dia a bistoria economica que
em boa hora compilou, o sr. Mello Guimaraes poderi chegar a resultados muito
mais importantes. A principal tarefa està vencida ; o terreno està desbravado,
fixado o methodo, orientada a indagalo, e a quem achou horas vagas nos seus
labores quotidianos para tao rude teritativa, nao amedrontarà o empenho de dea-

envoi ver stia obra até dar-nos a Historia das instiiuicòes de previdencia do Brazil.»

Da Folha nova, de 9 de fevereiro : — «Se grande parte das obras impressa*
na typographia Nacional, à custa do erario, sao de duvidosa utilidade, o mesmo
nao se póde dizer do livro que acaba de sair à luz com o titulo de InstituicOes de
previdencia fundadas no Rio de Janeiro, em que o seu auctor. o sr. Joaquim da
Silva Mello Guimaraes, reuniu e coordenou rica messe de apontamentos historicos

e dados estatisticos, que fazem da sua obra um verdadeiro trabalho de benedi-
ctino. 0 merecimento creste livro nao consiste somente em ser urna fonte inexau-
rivel de informacóes uteis para todos, mas tambem em conter atiladas reflexóes

sobre muitas das instituicòes, provando o seu auctor, d'este modo, que tratou do
assumpto menos para colligir dados, do que para deduzir d'elles o preciso en-
sino».

No Brazil, de 14 de fevereiro, escreveu-se: — «Na sua organisacao e publi-

cidade mostrou-sc o sr. Joaquim Mello um investigador pacienle e monographista
consciencioso, que agora mesmo, levando aos prelos um traballio feito ha cinco
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annos, nSo se descuidou de addicionar-lhe um appendice, em que ratifica, acres-

centa e desenvolve ou corrige factos que escaparam ou sobrevieram primitivas

investigacGes. Sobre prestar um relevanle servico ao paiz que considera corno se-

gunda patria, deu o sr. Joaquim Mello mais urna prova do seu grande amor ao

trabalho inlellectual n'esse livro, que sera sempre consullado e admirado comò
obra de merecimento e utilidade real».

A Gazeta litteraria de 17 de fevereiro disse: — • Escripta em 1878 para ser

enviada ao congresso scientifico internacional das instiluicóes de previdencia, re-

unido em Paris no mez de julho d'aquelle anno,com auctorisacSo do ministro da
agricoltura e do commercio, é està memoria o unico trabalho d'esse genero que
possuimos. Nào foram pequenas as difficuldadcs com que teve de luctar o auctor

do livro para escrevel-o, tanto mais quanto nao teve tempo de consultar modelos
e batia urna rota ainda nào trilhada. Consta -de apontamentos pacientemenle col-

ligidos : o nome do seu auctor por si so bastaria para nos assegurar que é um
trabalho consciencioso e serio, quo, aleni das importantes. e proveitosas informa-

cóes que subministra, é escripto com o maior atticismo de phrasc, em porluguez

de lei ! I «

Tem o sr. Joaquim de Mello, nos semanarios illustrados Vida fluminense e

Figaro, arligos seus de biographia, bibliographia, critica humoristica, etc, fìrma-

dos com diversas assignaturas : M. 0. e /. M. (fmaes e iniciaes de Joaquim de

Mello), Sii, Guim., Sylvio, Dr. Pancracìo, D. Froyhlo, Fr. Gaudencio, Èraz do
Cóvo, e oulras, sern contar os anonymos. Os arligos de critica humoristica mais
notaveis intitulam-se :

Pilulus e confeitos, fìrmados por Dr. Pancracìo;
Rabugices, por Fr. Gaudencio ;

Taiiùiat e atuns, por Braz do Cóvo.

JOAQUIM DA SILA'A PEREIRA (v. Dice, tomo ix, pag. 153).

Antes de rectiGcar o artigo que respeita a este auctor, direi que se deu equi-

voco em o nome anterior, Joaguim da Silva Ferreira, corno jà foi notado por In-

nocenzo nos «additamenlos» do mesmo tomo iv, pag. 456. Portanto, a obra des-

cripta sob o n.° 2023 tathbem é de Joaquim da Silva Pereira, e o tiiulo exacto é
o seguinte :

Besumo ou index dos alvaràs, cartas, decreto*, foraes, leis, privilegios. provi-

s5e$ e regimenlos que alguns monarchas d'este reino de Portugal passaram para
bom regimen dos seus vassallos ; dos quaes faz mencào Manuel Aires Pegas na obra

que compoz à ordenacào do reino, com algumas annotacoes as mesmas determina-

coes, e juntamente parte da rida dos ditos reis— dado ao pnblico por Joaquim da
Stiva Pereira, beneficiado na igreja collegiada de Santiago de Coimbra. Coimbra,
na real impressalo da universidade, 1786. 8.° de 176 pag. e mais 8 innume-
radas de indice e errata.— 0 protesto final tem a data de 16 de dezembro de
1783.

A Coimbra gloriosa (n.° 202i) só comprehende 3 voi., e parecc que nSo houve
mais.

No Catalogo dos objectos existentes no museu de archeologia do ìn&titulo de
Coimbra, diz-nos o sr. AjTes de Campos, a pag. 49 :

«Existia em 1865 no archi vo nacional, d'onde passou depois para a biblio-

theca publica de Lisboa, o seguinte mss. do mesmo beneficiado, de 156folhasscm
numerav&> e com o formato e cncadernacSo da Coimbra gloriosa :

7576) Historia da igreja collegiada de Santiago da cidade de Coimbra, em a
guai se dà noticia da aniiguidade da mesma igreja e dos edifìcios mais notaveis que
se acham debaixo do territono d'ella, com outras noticias concementes d mesma
historia. Dedicada e offerecida uo ex.

m0
e rev.

m,>
sr. D. Vicente da Gama Leal, bispo

coadjutor do Rio de Janeiro e governador do arcebispado de Evora. Dada d luz

por Joaquim da Silva Pereira, naturai de Coimbra e beneficiado na dita igreja de

Santiago.— Tem dedicatoria, prologo ao leilor e indice.
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N5o chegou, porém, a imprimir-se esla obra, por nSo merecer a approvalo
da aoademia, à custa da qual devia de ser impressa, vislo que no firn tem o se-

guinte despacho: — «Supprimido. Mesa, 9 de setembro de 1168. — Coelho

—

Gama = Vasconcellos Pereira».

P. JOAQLIM DA SILVA SERRAIVO, fillio de Manuel Lourenco Ser-

rano e de D. Maria Felicidade da Silva Serrano; nasceu na villa de Proenca a

Nova, dislricto de Castello Branco, a 28 de julho de 1842. Frequentou coni dis-

ti nccSo o curso superior de sciencias ecclesiasticas no seminario de Santarem, e

ordenou-se de sacerdote em 23 de dezembro de 1865. No i.° de julho de 1867
foi nomeado prior encommendado de Bellas, e em li de julho de 1870 despa-

chado effectivo, sendo collado em dezembro seguinte.— E.

7577) Sermuo celebrando o faustissimo dia 20'.° anniversario da gloriosa co-

roacùo de JV. SS. P. Pio IX, prégado na parochial igreja de Nossa Senhora dos

Martyres, etc. Lisboa, na typ. Universal, 1872. 8.° gr. de 22 pag.— Este sermào,
ao que me lemhra, antes de sor impresso em separado, foi analvsado com aze-

dume por parte da imprensa politica liberal, nctando-o de violento e acerbo.

7578) Discurso em applauso à gloriosa restauralo de Portugal em 1640,
prégado na sé cathedral de Lisboa em 1876, por occcsiào do Te Deum em accào de

Qrafas, diante do em.
mo

sr. cardeal patriarcha e do ex.m0 sr. presidente do conselho
de ministros— mandado publicar pela Commissùo centrai jti-imeiro de dezembro
de 1640. Ibi, na mesma typ. Universa^ 1876. 8.° de 20 pag.

P. JOAQUIM SILVESTRE SERRAO, filho de Antonio Leocadio Ser-
rilo e de D. Anna Luiza da Conceicao. Nasceu a 16 de agosto de 1801 na villa

(hoje cidade) de Setubal. Frequentou as aulas de instiuccao primaria e secunda-
na em Setubal, e a musica em Lisboa, onde recebeu luzes de composito de
fr. José Marques e Silva. Frequentou depois em Palmella as aulas de theologia,
dogmatica e moral, rhetorica, philosophia e oulras disciplinas, tendo corno meslre o
dr. Joao Paes de Lima Leal Castel-Branco e Manuel Francisco Arez. Entrou para
freire do convento de Palmella, da ordem de Santiago da Espada, em 1 de junho
de 1819

; obteve decreto de ex pedali va para o logar de mestre decapella do dito
convento em 1823 ; ordenou-se de presbitero em 1824; foi despachado paraum
beneficio simples, por antiguidade, em 1825; e elevado a freire capitolar da mes-
nia ordem, cujos membros eram tambem commendadores, em 1826. Desempenhou
varios cargos, que ali se consideravam honorificos, corno escrivflo da celleiraria,

conlador, etc, durante os quinze para dezeseis annos que residiu n'aquelle con-
vento. Em 1834, por haverem as tropas liberaes occupado o castello de Palmella,
mudaram os freires de Santiago para o convento dos Jeronymos em Belem, e
pouco depois para Rilhafolles, e d'ali, pela extinccao das ordens militares e reli-
giosas, fixou a sua residencia em Lisboa. Em loda a parte, comtudo, se applicou
diligente e superiormente & musica, estreitando as suas relacóes com os professo-
res e amadores mais afainados do seu tempo, compondo grande numero depecas,
de que se faz adiante mencao. Em 1835 nabilitou se para receber a sua presta-

lo. Em 1841 rctirou-se para a ilha de S.Miguel, em cuja capital, PontaDelgada,
viveu mais de vinte annos, e ahi se fìnou. Em Ponta Delgada lembraram-se de-
pois, para honrar a memoria d'este afamado compositor, de erigir-lhe um singelo
"jonumento, porém nSo lenbo informac5o.de que chegassem a realisar estanobre
idea. Deveu-se, porém, ao illustre michaelense e notavel bibliophilo, sr. José do
Marito, urna longa e honrosa commemoracao do padre Joaquim Silvestre no pe-
riodico Civilisacuo, de Ponta Delgada, n.°* 64, 65 e 66, de 3, 10 e 17 de marco
de 1877. No ultimo d'esses numeros se encontrarà urna relacao das composicóes
P rofanas e sacras do benemerito freire de Santiago, enlre as quaes fìguram, na
pnmeira serie, valsas, minueles e contradansas pelo gosto de Mozart e Haydn ;

sonatinhas pelo gosto de Pleyel e Clementi ;
sonatas, variaefles, modinhas, sollejos,

pelo goslo de Hertz, Gelinck e Latour; urna ouverture, etc; e na segunda serie,
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sacras, responsorios com duetos, psalmos e vesperas, Tantum ergo a tres vozes»

Te Deum a quatro vozes, pelo gosto de Franchi ; outro corn sete pecas pelo gosto

do Marcos; missas, a quatro vozes, pelo gosto de Franchi; outra, a tres vozes,

pelo gosto de Baldi; hymnos, moletos; antiphona Tota Pulchra, de grandcs di-

mensóes e apparatosa; responsorios diversos e completos para a :semana santa;

responsorio do natal, a tres vozes, com vinte e sete pecas ; notturno nas matinas
de S. SebastiSo, sendo parte d'elle e parte de fr. José Marques

;
etc, etc.

Estas composicòes, conforme a lista indicada, eram em numero de sessentae
nove, aleumas com dedicatoria : a Bruno Manuel Monteiro e José Libanio da Cu-
nha, a Manuel José Julio Guerra, a Mendonca, de Albufeira ; as sr.

a$ Correias, de
Alcacer do Sai ; à misericordia de Selubai ; às (ìlhas da sr.» condessa de Murca ;

a fr. Antonio, de Grandola ; a Manuel Innocencio ; ao deao Narciso da Fonseca ;

aos srs. viscondes da Praia, eie. Todas estas pecas, segundo os entendidos, sSo
primorosas pelo lado artistico e produzem nos ouvintes gratissima impressào.

NSo posso agora dizer quaes d'ellas sairam impressas, pois na relacao so vejo

a nota de urna, e é a ouverture a dois pianos, de que se podem locar as partes se-

paradas, fìcando cada urna d'ellas regular, nSo obstante sereni diversas». Foi a

sr.» D. Maria Borges, sua discipula, com o litulo de Os alliados na Crimea.

JOAQUIM SILVESTRE DE SOUSA (v. Dice, tomo iv, pag. 155).

Falleceu nos ultimos dias de junho, ou nos primeiros de julho de 1872.

JOAQU1M SIHÒES DA SILVA FERRAZ (v. Dice, tomo iv, pag.

156).

Nascéra, efleclivamente, em 1834, a 14 de janeiro.

Alem do que ficou mencionado, lem mais :

7579) Macia», o namorado. Romance hespanhol em verso. Porto, na typ. de
Sebastiao José Pereira, 1850. 8.° gr. de Iti pag.

7580) Cantos jtivenis. Rio de Janeiro, na tvp. Commercial de Soares &. C,
1854. 8.» de 68 pag.

7581) Bases fundamentaes da philosophia de Descartes, sua influencia no des-

envolvimento da philosophia. These para o concimo da cadeira de philosophia do

curso superior de letras. Lisboa, na typ. de José da Costa Nascimento Cruz, 1863.
8.° gr. ue 30 pag.

7582) Methodo para aprender inglez, segundo F. Alni, accommodado para o

tnsino nos lyceus porluguezes. Ibi, na imp. Nacional, 1866. 8.° gr. de 86 pag.

Collaborou no Litlerario popular, semanario recreativo do Porlo, onde lem
varias poesias; no Jornal de Lisboa, follia politica fundada pelo sr. dr. Barbosa
Leà*o, e ahi teve a seu cargo parte da seccau estrangeira, etc.

M. em Lisboa, por effeito de amollecimento cerebral, a 26 de agosto de 1875.

Morava entSo na rua de S. Filippe Nery, n.° 86.

JOAQLIM SOARES, cujas circumslancias pessoaes ignoro. 0 sr. Pedro
Dias, digno professor da escola medico- cirurgica do Porto, e uni dos mais nota-

veis colleccionadores das obras dos poelas porluguezes, teve a bondadc de infor-

mar-me de aue possue o seguinte opusculo d'esle auctor :

7583] Historia da usurpacuo e do usurpador D. Miguel em verso lyrico, para
ser mais facilmente decoi'ado por todos os porluguezes, porque a todos è mui inte-

ressante. Por .. socio da sociedade litteraria portuense. Porto, na imp. de Al-

vares Hibeiro, 1835. 8.° de 42 pag., contendo 235 quadras.

* JOAQU1M DA SOLEDADE PEREIRA (v. Dice., tomo iv, pag. 157).

Naturai do Rio de Janeiro, onde nasceu a 14 de abril de 1790. Entrare por

frade carmelita a 15 de julho de 1805. Disse a primeira missa em 19 de julho de

1813 ; secularisou-se a 29 de agosto de 1819. Era monsenhor da capella e cathe-

iar em Franca pela
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dral imperiai, do conselho de sua magestade imperiai, commendador da ordem
de Christo. Fóra examinador synodal, lente cathedratico de philosophia racional

e moral no seminario de S. José, e lente substituto da cadeira publica de philo-

sophia. M. n'aquella capital a 4 de agosto de 1855.

A obra Sermùes (n.° 2038) foi publicada com o titulo seguinte:

SermÒes, seguidos do promptuario do fallecido Joaquim da Soledade Pereira,

naturai do Ilio de Janeiro, coordenados peUi dr. Luiz Pedro Pientzenauer. .Ni-

etheroy, 1857. 8.° gr., 2 lomos.— A imprensa brazileira escreveu favoravelmente

a respeito d'esla colleroso.

0 monsenhor Pereira escrevéra tambem e mandàra imprimir umas
7584) Postilla* de philosoplua. — Parece-me, porém, que a edic£o ficou ex-

hausta pouco depois de apparecer à luz.

Deixou ineditas algumas poesias em portuguez e em latim.

• JOAQUIM DE SOUSA ANDRADE (v. Dice, tomoiv, pag. 157).

É o mesmo que fóra citado jà n'este tomo, a pag. 13. Houve equivoco poi-

ter encontrado nas minhas notas este auctor com a indicalo de Joaquim Anto-

nio de Sousa Andrade, quando é mais couhecido por Joaquim de Soma Andrade,

e assim assigna os seus escriptos.

Nasceu elTectivamente no MaranhSo em 1833. Estudou em Paris, mas inler-

rompeu os estudos para viajar ; e, regressando à terra natal, dedicou-se à la-

voura.

A obra n.° 2039 foi publicada com o titulo seguinte:

Harpas selvagens. Uio de Janeiro, na typ. Universal de Laemmert, 1857. 8.*

gr. de iv-308 pag.

Tem mais :

7585) Impressos. (Dois fasciculosdc poesias lyricas.) Maranhào. 1868 e 18G9.

7586) Obras poetica». Tomo i. New-York, 1874. 8.° de v-108-71-198 pag.

e mais 2 de indice. Com o retrato do auctor. A numeralo d'està obra corres-

ponde as tres partes em que se divide : Guesa errante (os quatro primeiros can-

tos do poema com 3 estampas) ; Eolias e Harpas selvagens.— Quasi todas estas

poesias, conforme o proprio auctor declara na introduefào, da tacia de New-York,
1872, tinham apparecido antes em diversas epochas. Em 1876 deu ao prelo em
New-York a continualo do

7587) Guesa errante. 8.° de vi-79 pag. fnumeradas de 109 a 188).— Com-
prehende este opusculo os cantos v e vii do poema.

0 sr. Sousa Andrade nao imprimiu porém até hoje, que me conste, o seguo-
do tomo das suas obras poetica».

JOAOUIM DE SOUSA LEAL. naturai de Loulé. Pilho de Antonio de
Sousa LeaT. Cirurgiao-medieo pela escola medico-cirurgica de Lisboa. Defendeu
these em 24 de novembro de 1881.— E.

7588) Alyiimas palavras sobre o typho exanthemalko-epidemico em Setubal.

Lisboa, na typ. da Nova Minerva, 1881. 8.° de 12 (innumeradas)-xii-42 pag., e
mais 4 innumeradas.

# JOAOUIM TEIXEIRA DE MACEDO (l.«), naturai de S. Paulo da As-
sumono de Loanda, onde nasceu aos 13 de setembro de 1795. Foi cabo de es-

quaara da guarda imperiai de sua magestade D. Pedro I, cavalleiro da ordem de
Christo, officiai da da Rosa, e guarda roupa de sua magestade D. Pedro II. Prin-
cipiou a sua carreira publica no Jogar de escripturario da caixa de amortisacto,
passou depois para o cargo de escrivao da alfandega do Rio de Janeiro, onde por
diversas vezes serviu de inspector interino. Exerceu tambem as func^óes de
secretano da embaixada conlìada ao visconde de Abranles, junto à córte de
Berlini em 1844. Fez parte da commissao incumbida de examinar e encerrar as
contas daextincta caixa da legalo brazileira em Londres; da mixta brazileira e
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ingleza para liquidalo das prezas inglezas feitas pelo hloqueio do Rio da Praia,

terminado pela paz ratificada em 4 de outubro de 1828; e da de liquidacelo da
conta com a coróa portugueza em 1832. Foi um dos fundadores e direetores

do monte pio dos servidores do estado em 1835.— Morreu no Rio de Janeiro aos
17 de fevereiro de 1853.

Segundo se declarou nos additamentos do tomo iv, pag. 457, houve eguivoco
em attribuir a Joaquim Teixeira de Macedo a obra descripta sob on. 0 20*0, que
era de seu pae, do mesmo nome, de quem agora se trata, e de quem sSo effecti-

yamente mais as seguintes obras:

7589) Tratado do cavalleiro Hermet sobre a theoria do credito publico, au-
gmentado com notas, e seguido da demonstracào dos emprestimos contrahidos riestà

córte, e das operagoes da cairn de amoriisamo da divida publica desde a ma in-

stailaciio, com os documeritos authenticos. Rio de Janeiro, na typ. Imperiai de Pe-
dro Planchet Seignot. 1829. 8.° de 144 pag.

7590) Plano de um banco, por Oavtd lìicardo. Trad. do inglez. Ibi, 1831.

7591) Historia de Napoleuo segundo as memorias authenticas escriptas ou di-

ctadas por elle mesmo, publicadas por I^onardo Gallois. Trad. do frances. Ibi, na
typ. Imperiai de P. Pianchet Seignot, 1832. .8.° 2 (omos com xv-300 e 306 pag.

A obra citada (n.° 2040), foi impressa no Rio de Janeiro, na typ. Nacional.

1833. 8.o gr. de 292 pag.

# JOAQUIM TEIXEIRA DE MACEDO (2.°), fillio do antecedente. Na-
turai do Rio de Janeiro, nasceu em 1823. Aos dez annos de idade, foi para a com-
pagnia de seu lio Sergio Teixeira de Macedo, depois mui distincto diplomata, que
residia em Paris. Ahi estudou em collegio particular até os quinze annos, em que
foi para a Aliemanha. Cursou as aulas das faculdades de philosophia e de direito

na universidade de Municb, e doutorou-se na de direito. Em 1869 e 1870 rece-

beu do governo brazileiro o encargo de esludar as mais recentespublicacóes alle-

mas àcerca da instrucfSo publica, o que o obrigou a um minucioso exame do
systema de ensino na Prussia. Ao Andar a guerra franco-prussiana, quando todas

as nacóes pensaram mais seriamente nos melhoramentos a realisar na instruccSo

publica, o sr. dr. Teixeira de Macedo, convencido da superioridade dos systemas
de ensino usados na Prussia e outras regióes da Aliemanha, recommendou-os ao
governo imperiai do Brazil e à iniciativa individuai, nSo para serem imitados ser-

vilmente, mas para n'elles se inspirarem corno sendo norma dos mais sSos prin-

cipios pedagogicos que podem presidir à educacSo de um povo. Com esse intuito,

e durante alguns annos, o sr. dr. Teixeira de Macedo n5o cessou de vulgarisar,

pela imprensa, o que se Ihe afìgurou mais urgente e proprio para levar os seus

compatricios a organisarem no Brazil a instruccSo popular, que estava mui des-

curada. Alguns d'estes escriptos, bem considerados na opiniSo publica, foram pa-

trocinados pelo governo imperiai, que os mandou reunir e imprimir à custa do
estado, e taes sSo as quatro seguintes obras, de que possuo exemplares por be-

nevolenza de seu auctor e desvelada dedi cacao do meu amigo sr. Joaquim de
Mello, a quem estou devendo, para aperfeicoar o Dice., inexcediveis obse-

quios.— E.

7592) A instntccfto publica na Prussia. Informacóes e legislacdo a respcito

d'este assumpto. Offerecidas ao ministerio do imperio. (Publicacò'es feitas no Dia-
rio officiai do imperio do Brazil em julho de 1871.) Rio de Janeiro na typ. Na-
cional, 1871. 8.° gr. de 311-4 pag. e mais 1 de errata.

7593) 0 ensino nonnal primario na Prussia e os respectivos regulamentos

organicos de 1864, estudados na parte historica. Ibi. na mesma irnp., 1876. 8.°

gir. de 189 pag.

7594) Breve* apontamentos para o esludo das questdes relativas ao ensino

normal primario e à educacào popular, colligidos de varias publicacues em lingua

(Ulema. Ibi, na typ. de JoSo M. A. A. de Aguiar, 1877. 8.° de 233 pag. e mais 1 de
indice.
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7595) Novos apontamentos de origem allemà para o e&tudo das questue* rela-

tivas a educatilo nacional . . . Publicadas por ordem do sr. conselheiro bnrào Ho-

meni de Hello, etc. Ibi, na lyp. Nacional, 1880. 8.° gr. de 289 pag e 1 de errata.

Gl'està obra, o auclor deu a conhecer o traballio de Seyflarth relativo às escolas

normaes para os professores primarios; a organisacao das escolas industriaes de

educacao progressiva na Prussia, coni os respectivosdocumentosoflìciaes (està parte

saira antes n'um periodico em 1878) ; e os beneficios das escolas Frcebel ejardins

de infancia. Toda a imprensa brazileira recebeu lisonjeiramente esle novo traba-

llio, conio ja" tinha recebido milito bem os outros estudos do auctor. V. entre ou-

tros, o Fluminense, de Nitheroy, de 22 de dezembro de 1880 ; e a Gazeta da
tarde, do Ilio de Janeiro, de 10 de janeiro de 1881.

Aleni das obras acima indicadas, o sr. dr. Teixeira de Macedo tem publicado,

em diverso» periodicos do Rio de Janeiro mais o seguinte:

7596) Estudos sobre a theoria e a pratica dos tratados internacionaes.— No
Diano officiai de 1872.

7597) Ai escolas allemàs denominadas Realschulen (1876).

7598) 0 estudo das sciencias naturaes na Allemanha (1876).

7599) Peslalozzi e a educacao fiumana (1879).

7600) Alguns dados sobi'e o estudo das sciencias physicas e naturaes na Alle*

manha (1881).

7601) As universidadeSy sua historia e sua posicùo no meto do ensino moderno

(1882).

Por estes ultimos trabalhos o jury da exposicao pedagogica do Rio de Janeiro

conferiti ao auctor dois diplomas, um de 1.* e outro de 2." classe, segundo consta

do Diario officiai de 9 c 22 de novembro de 1883.

0 sr. dr. Teixeira de Macedo é, desde alguns annos, empregado no ministe-

ri© dos negocios estrangeiros, onde desempenha as funccóes de director de sec-

cSo.

JOAQUIM TUEOPI11LO FERNANDES BRAGA, ou THEOPHILO
BRAGA. Alguns jomaes téem dado este laborioso, fecundo e brilhante auctor,

erradamcnte, naturai do Porto, da ilha da Madeira e até do Brazil; mas nasceu

na cidade de Ponta Delgada, da ilha de S. Miguel, a 24 de fevereiro de 1843. Fi-

llio de Joaquim Manuel Fernandes Braga, naturai da cidade de Braga, e de

D. Maria José da Carnara Albuquerque, naturai da ilha de Santa Maria. Depois

dos primeiros estudos no lyceu de Ponla Decada, veiu para o continente

do remo em 1861, seguindo para Coimbra, em cuja universidade fez com distinc-

•cSo o curso de direito, que completou em 1867, recedendo o grau de doutor em
1868.

É lente do curso superior de letras, socio eflectivo da sociedade de instruc- .

cS© do Porto, do instituto de Coimbra, da associalo dos jornalistas e escriptores

portuguezes, da sociedade de geographia de Lisboa, da sociedade de geographia

commercial do Porto, da academia de historia de Madrid, e de outras corpora-

còes litterarias e scientificas nacionaes e estranhas.

V. a seu respeito a biographia do sr. Ramalho Ortigio publicada, com re-

trato, na Renascenca, fasciculo v a vii, de pag. 73 a 75 ; ahi diz o biographo :

« que o sr. Theophilo Braga è o mais forte, o mais rijo, o mais energico tempe-

ramento que lem conhecido
; que é trabalhador incansavel ; escreve de graca, des-

interessadamente, cm satisfarò do seu prazer supremo, o prazer deespalhar idéas;

e que està enorme forca é ao mesmo tempo a sua unica fraqueza, nunca se Ihe

conheceu outra, etc.» V. tambem outra biographia do sr. Ramalho OrtigSon'uma
folha intitulada Homens de hoje, com caricatura de Riché ; e o estudo apologetico

do sr. Teixeira Bastos, inserto na Galeria republicana, e reproduzido em o nu-

mero unico de urna folha dedicada ao sr. Theopliilo Braga. Este numero tem 15 pag.

-em 4.° coni o titillo seguinte : 24 de fevereiro. 1843-1883. Ijiboremus. Homenagem
/io preclaro escriptor moderno Theophilo Braga pelo seu quadragesimo anniversario.
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Dirigida pelos seus mais sinceros admiradores. E no firn : Publicacdo fetta por inicia-

Uva do editor Francisco Soares Quintas. Typ. Mercantil (de Fernambuco), rua das
Trincheiras, 50. Os collaboradores d'està publicacdo (pela maior parte csludantes

de diretto n'aquella cidade), foram, alem do indicado sr. Teixeira Bastos, os srs.

Izidro Marti ns Junior (em verso e prosa); Claudino dos Santos (em verso e

prosa) ; Alfredo Pinto V. de Mello (em prosa); Eduardo de Carvalho (em verso

e prosa) ; F. Soares Quintas (em verso e prosa) ; A. de Sousa Pinto (em prosa);

Phaelante da Camara e José Candido Gomes da Silva (em verso); Feliciano de
Azevedo, Pereira Simóes, Artfiur Orlando e Olintho Victor (em prosa). A tira-

gem foi de mil exemplares.

Alem d'isso; v. a biographia publicada por D. Benigno Joaquim Martinez, no
Imparcial, de Madrid, em 1874 (28 de novembro, anno vm), e reproduzida em
varios jornaes portuguezes. Sob o titulo de Portugal contemporaneo, escreveu

D. Raphael M. Labra urna biographia do sr. Theophilo Braga, na Tribuna, de
Madrid, anno i, n.° 139 (1882). Iba, outra na Nora Europa, n.°C, anno i (1880).

Na Academia, de Madrid, vem um retrato, pag. 157, anno nr (1879). No Diccio-

nario de litteratura contemporanea, pelo eonde Angelo de Gubernatis, vem urna

biographia minuciosa. Na Litteratura spagnole, de L. Cappelletti, vem urna ra-

pida noticia dos trabalhos litterarios d'este escriplor. Porém, de todas a mais com-
pleta é a citada apologia do sr. Teixeira Bastos, publicada pela primeira vez no
Contemporaneo, e desenvolvida na Gaìeria republicana.— E.

7602) FoUias verdes. Ponta Delgada, na typ. de J. J. Botelho & IrmSos, 1859.
8.° de xxi-251 pag. 0 prologo d'este primeiro livro é do jornalista -insulano,

Francisco Maria Supico, àcerca da historia dà poesia nos Acores. — Segunda edi-

cao, correda e attgmenlada. Porto, na imp. Portugueza, 1869. 8.° de vni-290 pag.

N'esta edicSo vem um poema heroi-comico, sob o titulo de Graves nadas, conti-

nuaci) do Hyssope, e do qual apparecéra um episodio no Santelmo, periodico lit-

terario de Ponta Delgada, n.° 37 de 1860.

Àcerca das Folhas verdes escreveu o sr. Camillo Castello Branco : «Eu n5o
admiro levemente as poesias do livro chamado Folhas verdes. É causa d'isto a

idade do auctor entSo e a minha idade agora. Avalio-as corno sentimento e

acho-as falsas; é isto, nem póde deixar de ser, defeito meu, perda de segunda
vista com que estas cousas s.1o digna e acertadamente examinadas e deflnidas.

Avalio-as comò linguagem e acho-as desprimorosas. Porém que profundo ecom-
plicado lavor se operou no espirito do sr. Braga ao correr de cinco annos! Que
norisontes se lhe desdobraram! De que pontos culminanles da regimo ideal os

olhos da aguia, esvoacada do baixo terreno do lyrismo vulgar, aprofundou do alto

a vista penetrante aos grandes cyelos da intelligencia humana, às litteraturas es-

culpturaes, aos poetas heroicos, aos fastos titanicos da vida espiritual da huma-
nidade! É para assombro està rapida adolescencia, està validez de espirito, que
veste de roupagens tangiveis todas as obstruccCes, encorpora todo o vago espiri

-

tual, ala com subtil engenho as correlacóes das cousas immateriaes, e tenta em
sublime desvairamento abrir em marmore o que apenis se concebia ou mal dei-

xava apprehender nas concepcóes puramente intellectivas. Quem anteviu nas Fo-
lhas verdes o poeta da Visuo dos tempos e das Tempestades sonora» ?» (V. Esbo$os

de apreciacòes litterarios, pag. 232.)

7603) Stella matutina. Poema biblico. Porto, na typ. de SebastiSo José Pe-
reira, 1863. 8.° de 14 pag.

7604) Visuo dos tempos. Antiguidade homerica, lìarpa de Israel, Rosa mys-

tica. Ibi, na typ. Commercial, 1864. 8.° de xxx-183 pag. Com o retrato do au-

ctor, gravado em aco por J. P. de Sousa, segundo urna photographia de Fritz.

—

Contém o seguinte: I Introduccao. Il Generalisacffo da historia da poesia. Ili A
Bacchante, a Nayade, o Cyclope, hospitalidade antiga. IV Stella matutina, Ave
Stella. V Savonarola ou o extasis do propheta. VI Spasi no. Segunda ediato bra-

zileira. Com um juizo do sr. Pinfteiro Chagas. Rio de Janeiro, na typ. Lisbonense,

1864. &• de xxm-125 pag.
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Fizeram-se d'este livro, seguidamenle, duas contrafeicfles brazileiras, sendo

urna d'ellas illuslrada com vinhetas.

Segunda editilo, correda e augmentada. Porlo, na typ. da livraria nacional,

1869. 8.° de xlvii-218 pag.— Està edicào lem mais dois poemetos:

Estrella dos Magos, e Fini de Sàtan.

Na Rosa tnystica lambem se comprehende um novo poema: Dylhirambo dos

viarios.

Àcerca da Visùo dos tempo* escreveu o sr. Anthero do Qu<«ntal : «0 auclor

da Visào dos tempos tevc em vista a presenta r-nos a historia da humanidade, re-

sumida nas lendencias mais profundas do sentimento humano através das idades.

As idades, que o poeta tocou com a sua vara magica, erguem se vivas no seu poe-

ma, e quaes (brani, quaes deveram ser, verdadeiras, senlidas, !evantam-se « ap-

parecem brilhantes de realidade, movendo-se no largo campo da arte. Kstudar a
antiguidade 6 facil; inlerpietal-a pòde fazel-o a medilafao; senlil-a só o olhar

prophetico do poeta o logra. A Grecia, principalmente, mostra-se ahi tao serena,

tao pura, tào alumiada pelo ceu azul da Arcadia, que nos achàmos mais de urna

vez duvidosos se è um homem do seculo xix que escreve, se um antiquario, al-

puns contos ineditos de Anacreonte ou Sapho, agora descobertos n'aigum tempio

de Jonia ou do Pireu. Mas nào; o poeta moderno vé-se ali, vé-se ali o artista

que estuda tanto, quanto vale, na arte infinita com que soube juntar n'um poema
todos os elementos da vida da Grecia patriarchai. Os amores e os deuses, os sa-

crilicios e as navegacóos, o prazer voluptuoso e os fados escuros, tudo ali se en-

laga harmoniosamente em volta à inesma concepcao, corno nos templos da Alica

porlicos, allares, estatuas, columnas, todas as fórmas se combinam n'uma só e

unica idèa artistica». (Correspondencia para o jornal Seculo XIX, transcripta na
Recista contemporanea, tomo v, n.° 1, pag. 34.)

Relativamente a Visào dos tempos ha crilicas n'este mesmo sentido pelos srs.

Pinheiro Chagas, nos Ensuios critkos, pag. 66; Belfort Duarte, no Correio'pau-

listano; Cam ri lo Castello Branco, Oliveira Martins e Luciano Cordeiro.

7605) Tempestades sonoras.— Segunda sei'ie da «Visao dos tempos*. Ibi, na
typ. Commercial, 1864. 8.° de xxx-200 pag.

Acerca das Tempestades sonoras escreveu o sr. Leonel de Sampaio: «A in-

dole do livro é ainda a da Visào dos tempos. Apartando-se do lyrisrao vulgar ex-

clusivamente inspirado pelo sentir e o ver da actualidade, o escriptor póe ao ser-

vilo de urna philosophia general isadora a sua lingua poetica e os seus processos

artisticos, foge a poesia individuai e egoista, que parece haver produzido os seus

melhores fructos, e pede à historia da civiJisacào uni versai as suas grandes recor-

dacóes litterarias, baseando ahi, corno em alicerce seguro, todo o edificio das suas

concepcóes. Nas Tempestades sonoras, obedecendo à mesma inspiracào philoso*

phica e metritìcando a parte sentimental das suas inquiricòes crilicas, nio só so-

bre a poesia grega, hebraica e christS, mas tambem sobre Roma, Persia, India e

em geral sobre o genio do oriente, o auclor apresenta um livro que vem servir

de continuacelo à Visào dos tempos, e forma naturalmente a sua segunda serie. A
imaginacSo alada e vivaz, a sensibilidade rnelindrosa, o tacto das córes mimosas
e purpuroas, que inspirou o auctor do livro de poesias, aqui reapparece e fulgu-

ra*. (Fol lieti ni do Commercio do Porto.)

7606) Poesia do direito. ì. Genese da symbolica do diretto universal. IL Ori-

gens poeticas do direilo portuguez. Ibi, na mesma typ., 1865. 8.° de xvi-184 pag.

7607) Contos phantaslicos. Com urna carta do editoi' sobre a origem e fórma
litteraria dos contos. Lisboa, na typ. Universal, 1865. 8.° de xji-215 pag.

7608) Theocracias litterarias. Ibi, na mesma typ., 1865. 8.° de 14 pag.— (Per-
tence a controversia litteraria denominada boni senso e boni gosto. V. este artigo

no logar competente do Dice.)

7609) A Ondina do lago. Poema de cavallaria, com urna introduccào àcerca
da poesia da historia nos cyclos cavalheirescos. Porto, na typ. Commercial, 1866.
8.° de xxvu-200 pag.
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Àcerca da Ondina do lago escreveu o sr. dr. Luiz Jardim : «Faltava a caval-

laria, um mundo de armas, galanterias, amores, torneios, fadas, aventuras, sabals

nocturnos, feiticerias, alchimias. Tudo isto resumiu o poeta no seu ultimo livro a
Ondina do lago. È um poema brincado, rendilhado, gothico florido, piena idade

media. 0 mimo de estrophes escondidas em loda a extensSo do livro, l'az lembrar

aquelle lavor desinteressado dos velhos obreiros das cathedracs, que bordavam a
cinzel urna flexa, que ninguem jàmais havia de ver, posta no ar à altura de tre-

zenlos pé.% só para ser tocada pelos ventos e pelas aves do cèu. A Ondina do lago

é urna peca uè filigrana, urna cinzelura fiorentina, renascenca pura. Tbeophilo
Braga quiz representar n'cste poema os dois cyclos da cavalleria— o cyclo car«

lovingiano, da forca, da bravura; e o cyclo bretào ou de Arthur, do amor, do ga-

lanteio e da aventura. Na primeira parte predomina o sentimento da honra, na
segunda o amor e a aventura galante». (Folhetim no Diario mercantila do
Porto.)

7610) Obras primas de Chateaubriand. Alala, Renato, Aventuras do derra-

deiro Abenceìrage. Com um esludo do traductor dcerca do caracter litterario de

Chateaubriand. Coirnbra, na imp. Litteraiia. 1867. 8.° de xm-248 pag.

7611) Historia do direito portuguez. Os foraes. (Dissertalo inaugurai para

o acto de conclusóes magnas na faculdade de direito da universidade de Coirnbra.)

Ibi, na imp. da Universidade, 1867. 8.° de xvi-160 pag.

7612) Gaia, de Jodo Vaz, segando a edicào de 1630. Com um estudo sobre a
transformacuo do romance popular. Ibi, na imp. Letteraria, 1868. 8.° de viii-40

pag.

7613) Caracteristicas dos a'ctos commerciaes. (Dissertacelo para o concurso

das cadeiras de commercio e economia politica, na academia polytechnica do
Porto). Porto, na typ. Lusitana, 1868. 8.° de 46 pag.

7614) Theses'ex Universo Jure selectae, etc. Tlieses escolhidas de direito, as

quaes, sol) a presidencia do ili.""' e ex.'"
0
sr. dr. Adriùo Pereira Forjaz de Sam-

paio, se propóe sustentar no seu acto de conclusCes magnas, etc. Coirnbra, na imp.

da Universidade, 1868. 8.° gr. de 21 pag.

7615) Excavagóes bibliographicas. Porto, na typ. do Diario Mercanti!, 1868.

8.° de 16 pag.

7616) Historia da poesia moderna em Portugal. (Carta a J. M. Nogueira

Lima sobre a Grinalda.) Porto, na typ. da Livraria nacional, 1869. 8.° gr. de
18 pag.

7617) Torrentes. Ultimos versoi. Ibi,na imp. Portugueza,1869. 8.° devin-317
pag.— Contém: A sombra do propheta, Iufancia de Homero, Arabesco de urna

]anella gothica, o Bravo de Uiracaba, Poeta por desgraca (drama em dois actos);

Auto por desaffronta (drama em tres actos, em que 6 principal figura Gii Vicente),

Vertigem do infinito.

Àcerca das Torrentes nao appareceu um juizo .critico especial; alguns dos

seus poemas foram traduzidos em hespanhol por M. Curraz Enriquez, formando
parte de La lyra lusitana; poemas portugueses originales de los mejores vates con-

temporaneos. Os poemas traduzidos sao : A sombra do propheta, o Firn de Satan,

e a Infonda de nomerò. Acham-se no Provenir, de 1883, anno ii, n.0 » 464, 465.

469, 470, 471 e 474. Na Gazeta de Portugal appareceu um juizo critico do
sr. Ólympio de Freitas sobre o poemeto d'està collecpo: A ultima gargalhada de

Mephxstopheles (Vertigem do Infinito). «Se ha cousa onde devéras deva compra-
zer-se a alma do sr. Theophilo Braga, é de certo n'aquelles devaneios vagos do

mundo phantastico de Goethe, n'aquella lucta incessante entre a cabeca eocora-

c5o, entre o espirilo e a materia, entre a rasSo e o absurdo, entre o fervoroso da

crenca e da vertigem diabolica da ambicao, entre Fausto e Mephistopheles».

7618) Obras primas de Balzac: A duqueza de Langeais, A missa do atheu,

Urna paixdo no deserto. (Com urna introduccao acerca das obras de Balzac e um
estudo sobre o plano da comedia humana.) Ibi, na typ. de Manuel José Pereira,

1869. 8."» de xxxn-262 pag.
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7619) Historia da poesia popular portugueza. Porto, na lyp. Lusitana, 1867.

8.° de vm-22l pag.— Contém: Introdurlo: Leis de formarlo poetica. I. Vcsti-

gios da primitiva poesia popular portugueza. II. Unidade dos romances populares

do Meio Dia da Europa.

7620) Cancioneiro popular, colligido da tradicào orai. Coimbra, na imp. da
Universidade, 1867. 8.° de viii-223 pag.— Conténi: Reliquias da poesia portu-

gueza dos seculos xu a xvi; Sylva de cantigas soltas, fados e cancóes da rua;

Oracòes, propheoias nacionaes, proverbiai de aphorismos poeticos da lavoura.

7621) Homanceiro aerai, còlligido da tradicào. Ibi, na mesma inip., 1867. 8.°

de viu-224 pag.— Contém: Fior dos romances anonymos dos cyclos Carolino e

da Tavola Redonda. Vergei de romances mouriscos. Coiitos decaptivos, lendas

piedosas e xacaras.

7622) Revista critica de litteratura moderna, por urna sociedade de litteratos.

A «Delphina do mal», de Thomas Ribeiro. Porto, imp. Popular de J.L. deSousa,
1808. 1 folha in- 8.» gr. de 31 pag. (É o n.° 2 da colleccSo.)

7623) Cantos populares ao archipelago acoriano. Porto, na typ. da Livraria

nacional, 1869. 8.° de xvi-478 pag.— Contém: Cancioneiro das ilhas; rosai de

enamorados, serenadas do luar, doutrinal de oraedes. Romanceiro de aravias :

ensellada de romances novellescos, primavera de romances tnaritimos, rosa de

romances mouriscos, sylva de romances historicos, còro de romances sacros, en-

selladilha de romances cnlretenidos. V. no tomo x o artigo Joào Teixeira Soares.

7624) .Floresta de varios romances, com fórma litteraria. Ibi, na mesma typ.,

1869. 8.° de lm-218 pag.— Contém: Estudo sobre as transformacóes do romance
popular dos seculos xvi a xvm. Romances com fórma litteraria de Alvaro de

Brìto, Garcia de Rezende, Gii Vicenle, Bernardim Ribeiro, Jorge Ferreira de Vas-
concellos, D. Francisco Manuel de Mello, SerrSo de Castro, Francisco Lopes, etc.

Romances hespanhoes com refercncia à historia de Portugal, por Timoneda, Se-

pulveda, Lasso de la Vega, Juan de la Cueba, Montesinos, etc.

Os cinco volumes antenores (de n.°* 7620 a 7624) formam urna collecfSo

com o titulo de Cancioneiro e romanceiro geral pùrtuguez.

7625) Estudos da idade mèdia: philosophia da litteratura. Ibi, na imp. Por-

tugueza, 1870. 8.° de vn-332 pag.

7626) Espirilo do direito civil moderno. Direito subsidiario, propriedade,

contratos. Ibi, na mesma imp., 1870. 8.° de 40 pag. É a dissertalo para o
concurso do logar de lente substituto de direito na universidade de Coimbra.

7627) Obras de Christovam Falcam. Ibi, na mesma imp., 1871. 4.° de
40 pag.

curso da terceira cadeira (litteraturas modernas da Europa e especialnumte a lit-

teratura portugueza) do curso superior de letras. Porto, irnp. Portugueza, editora.

1872. 1 voi. in-8.° de 102 pag. Segunda edictìo. Publicada corno iutroduccào do
Thesouro da lingua portugueza, de fr. Domingos Vieira. Porto, 1873. Terceira
edicào. Ibi, imp. Portugueza, editora, 1881, 1 voi. in-8.° de vii-206 pag.

7629) Sobre a origem portugueza do Amadis de Gatda. Imola, imp. du Igna-

cio Galeate & Filho, 1873. 4.° de 11 pag. (Extracto da Revista de philoloyia

romana, voi. i, fase, in.) Vem mais desenvolvido e comprovado nas QuestOes

de litteratura.)

7630) Grammatica portugueza dementar, fundada sobre o methodo histo-

rico comparativo. Porto, livraria portugueza e estrangeira, editora, 1876. 1 voi.

in-8.° de xn-151 pag. e 1 de erratas. É o n.u 17 da bibliotheca de J. E. da Cruz
Coutinho.

7631) Michelet, conferencia historico-littei'aria. Lisboa, nova livraria Inter-

nacional, 1877. 1 folheto in-16.° de 31 pag.— É o n.° ix da Bibliotheca repu.

blicana democratica. 0 producto da venda d'este livro, bem corno o das entradas
a\ conferencia, foi appheado para o monumento que, no cemiterio do Pére La-
ebaise, se erigiu em Paris a Michelet, por subscrip^So aberta em todos os povos
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Utinos, cabendo unicamente em Portugal està iniciativa ao editor d'està confe-

rencia.

7632) Introduccao à historia da lilteratura portugueza. Ibi, na mesma imp.,

Ì870. 8." de vi (innumeradas)-355 pag.

7633) Epopeias da raco, mosarabe. Ibi, na mesma imp., 1871. 8.° de vn-
378 pag. e mais 1 de indice.

7634) Trovadore* gallecio-portuguczes. Ibi, na mesma imp. 1871. 8.# de
vn-345 pag. e mais 1 de indice.

7635) Poetas palacianos do seculo xv. Ibi na mesma imp., 1871. 8.° de 434
pag. e mais 2 de indice.

7636) Os quinhentistas. Ibi, na mesma imp. 1871. 8.° de vm-328 pag.

7637) Bocage e sua rida e epocha litterana. Ibi, na imp. portugueza, 1876.
8.° de 303 pag. e 1 de indice.

7638) Historia do theatro portuguez. Ibi, na mesma imp. 1870-1871. 8.°,

4 tomos com vm-326 pag. e 1 de errata, vin-364, vn-400, e vin-296 pag. SSo
divididos com sub-titulos d'este modo:

Tomo i : Vida de Gii Vicente. Seculo xvi.

Tomo li : A comedia classica e as tragi-comedias. Seculo xvi e xvn.
Tomo in : A baixa comedia e a opera. Seculo xvm.
Tomo ìv : Garrett e os dramas romanticos. Seculo xix.

7639) Bernardin Ribeiro e os bucolistas. Ibi, na mesma imp., 1872. 8.#

de vin-316 pag.

7640) Òs criticos da historia da litteratura portugueza. Exame das aflirma-

còes dos srs. Olivcira Alartins, Antheiv do Quental e Pinheiro Chagas. Ibi, na
mesma imp., 1872. 8.° de 48 pag.

7641) Amadis de Gaula. Ibi, na mesma imp., 1873. 8.° de vi-298 pag. e

2 de indice.

7642) Historia de Camùes. Ibi, na mesma imp. 1873-1875. 8.°, 3 tomos com
vni-441 pag. e 1 de indice, e vi-(innumeradas)-592 pag.— É dividido d'este

modo :

Parte i : Vida de Luiz de CamOes.

Parte ii : Escola de CamOes.

Livro i : Os poetas lyricos.

Livro il : Os poetas èpicos.

A numeracào dos dois livros da segunda parte é seguida.

7643) Manual da historia da litteratura portugueza. Ibi, na imp. Litterario-

commercial, 1875. 8.° de vn-474 pag. e 1 de errata.

As obras designadas sob os n.01 7632 a 7643, consti tuem, segundo o auctor,

a «historia da litteratura portugueza», posto que o estudo àcerca de Bocage fosse

impresso na colleccào Bibliotheca da «Actualidade», do Porto, e n'um 8 ° inenor.

7644) 0 cancioneiro portuguez da Vaticana e suas relacóes com outros can-

cioneiros dos seculos XIII e XIV.— (Separada da revista alterna Zeitschrifte fùr
romanische litteratur, voi. i, pag. 41 a 57 e 179 a 190.)

7645) Voltaire. Conferencia publica para celebrar o primeiro centenario de
Voltaire no gremio operarlo de Lisboa, em SO de maio de 1878. Porto, imp. Com-
mercial, 1879. 8.° gr. de 25 pag.—Foi depois incluido no volume dos centenarios.

7646) Antologia portugueza. Trechos selectos coordenados sobre a cfassifica-

cuo dos generos litterarios e precedidos de urna poetica historica portugueza. Parte

poetica do Manual de litteratura. Approvada pela junta consultiva de insti-uccuo

publica. Porto, na impr. Commercial, 1876. 8.° de 338 pag.

7647) Parnaso portuguez. Lisboa, na typ. da Bibliotheca uni versai, 1877.
8.° de vi-319 pag. e mais 12 (innumeradas) de indices.

7648) Tracos geraes de philosophia positiva, comprovados pelas descobertas

scientificas modernas. Lisboa, 1877. 8.° gr. de 295 pag. e 3 de errata. Edic5o da
nova livraria Internacional.

7649) Historia universal. Esbo$o de sociologia descriptiva: prolegomenos

.

TOMO XII (Suppl.) il
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Parte 1. Civilisacòes fundadas sabre o empirismo do estado e da* artes industriaes :

Egypto, Chaldéa, Babylonia e Assyria. Lisboa, nova livraria Internacional, 1878.
i voi. in-8.° gr. de 281 pag.—-Em urna advertencia do editor se diz : «Encerra o
estudo para as lifóes professadas na regencia interina da cadeira de historia uni-
versa! e patria (1878-1879) no curso superior de letras. ..» Faz parte da collec-

fào intitulada Bibliotheca historico-scientifica do editor Carrilho Videira.

7650) Solugòes positiva» da politica portugueza. Ibi, na impr. de Sousa Ne-
ves, 1879. 16.° Je 385 pag. Forma os volumes x, xi, xni e xiv da « Bibliotheca
republicana democratica» publicacAo da nova livraria internacional, de que é
proprietario o sr. Carrilho Videira. Tem o primeiro o sub-titulo : Da aspiracóo
revolucionarìa e sua disciplina em opiniào democratica; o segundo: Do advento
evolutivo das idéas democraticas ; e o terceiro :

7651) Historia das idéas republicanas em Portugal. Ibi (sem designalo da
typ.), 1880. 16.° de 385 pag.

7652) BibUographia camoniana. Ibi, na typ. de Christovao A. Rodrigues. 8.°

gr. de 111 pag.— Edilio especial de luxo para brindes, e em homenagem ao tri-

centenario de Camòes, feita à custa do sr. nacharel Antonio Augusto de Carvalho
Monteiro, um dos bibliophilos portuguezes mais distinctos, e ja possuidor de urna
das mais notaveis colleccóes canionianas que existem em Portugal. V. o artigo

Luiz de Camòes.

7653) Retrato e biographia de Camòes, offerecido pela casa Minerva (276,
rua do Oiro). Lisboa, 10 de junho de 1880. 6 pag. em oblongo.

7654) 0 poema de Camòes. Poesia consagrada ao centenario do poeta para
ser recitada na Matinée dos actores no theatro norrnal. Lisboa, na imp. de J. E.
de Sousa Neves, 1880. Folha in-8.° de 8 pag.—Vem reproduzida nas Miragens
seculares com mais urna estrophe.

7G55) Sciencia das religiòes. Origens poeticas do christianismo. Porto, na
impr. Commercial, 1880. 8 ° de vm-(innumeradas)-296 pag.— Està obra forma
dois numeros ou fasciculos de numeralo seguida, da « Bibliotheca scientifica mo-
derna », publicacao dos edilores portuenses Magalhaes & Moniz.

7656) Historia do romantismo em Portugal. Idèa geral de romantismo : Gar-

retti Herculano, Castilho. Lisboa, na impr. de J. C. de Sousa Neves, 1880. 8.° 2
tomos com 515 pag. (numeracSo seguida) e mais 4 de notas e errata, innume-
radas.— Està edicSo feita de conta do editor Carrilho Videira póde tambem jun-

tar-se a colleccSo dos livros da «historia da litteratura portugueza».

7657) Pequenos escriplos. Questòes de litteratura e arte portugueza. Ibi, na

impr. de Sousa Neves, 1881. 8.°.gr. de 408 pag.

7658) Historia universal. As civilisacòes cosmopolitas propagadoras das civi-

lisacòes isoladas; hegemonia das racas semiticas; phenicios, hebreus e arabes. Ibi,

na impr. de A. J. da Silva Teixeira. 8.° gr. de 319 pag.—Tambem pertencente à

Bibliotheca historico-scientifica.

7659) Contos tradicionaes do povo portuguez, com um estudo sobre a novel-

listica geral e notas comparativa. Ibi, da typ.Elzeveriana (sem data). 8.° 2 tomos

com li-231 e 243 pag. Tem sub-tilulos :

Tomo i : Contos de fadas, casos e facecias.

Tomo il : Historias e exemplos de thema tradicional de fórma litteraria.

7660) Miragens seculares. Porto, na imp. Portugueza, 1884. 8.* de 239 pag.

Acerca das Miragens seadares escreveu o sr. Moniz Barreto: «N'este livro

vem o auctor completar um pensamento iniciado ha vinte annos pela publicacSo

da Visào dos tempos. Superior aos outros volumes da serie na concepcào philoso-

phica, està coltecelo é em si um traballio completo, e contém em resumo nào so

as idéas que inspiraram loda essa longa obra poetica, mas ainda o espirito geral

da philosophia do auctor. Porque é condro da obra de arte o exprimir com urna

nitidez e concisao soberanas a verdade despedacada pela laboriosa analyse scien-

tifica ou penosamente organisada pela lenta generalisacào philosophica. Se eu ti-

vesse de escrever um estudo psychoiogico sobre Theophilo Braga, escoihia este
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livro entre todos os -seus numerosos volumes, corno o mais precioso documento
de um tal espirito. Este livrn é a epopèa da humanidade. Escrevendo-o, Theo-
philo Braga nào saiu do campo das suas investigacóes da historia. A primeira

parte é um grupo de poemetos, em que se celebram os grandes factos prehistori-

cos e as origens da historia : os cataclysmos do globo, a apparilo de monstruo-

sas faunas e flores primitivas, as primeiras invencOes, as migracòes através dos
continentes ainda desertos, as luctas do homem contra elementos hostis, e todas

as forcas destruidoras da natureza indisciplinada e as lentas creacóes organicas.

promovidas pela reaccào do homem contra a natureza. Os grandes momentos
nistoricos sào necessariamente representados na sua face mais elevada. Està

parte contém algumas das mais formosas poesias do livro, e é no seu conjuncto

a porcaio mais bella do volume». (Na Revista de estudos livres, voi. ir, pag. 200 a

7661) Carlos curiosa* do abbade Antonio da Costa. Coimbra, imp. da Uni-

versidade.— Parece-me que se fez edicfio de dois artigos, que, com este titulo, o

sr. dr. Theophilo Braga escreveu para o Boletim de bibliograpkia portugueza, e

ahi sairam em os n.°* 6 e 8. Respeitam a urna obra publicada pelo sr. Joaquim de
Yasconcellos, de quem se trata adiante.

7662) Os centenarios corno simthese affectiva nas sociedades modernas. Porto,

typ. de A. J. da Silva Teixeira, 1884. 16.° de x-234 pag.— Contém estudos sobre

os centenarios de CamCes, de Calderon, de Voltaire, de Diderot e do marquez de
Pombal. (É o primeiro voi. da Dibliotheca moderna luso-brazileira, director Ma-
theus Peres.)

7663) Systema de sociologia. Lisboa, na typ. de Castro IrmSo, 1884. 8.° gr

de xvi-528 pag.

0 sr. dr. Theophilo Braga annotou a edicào dos Cantos pnpxdares do Brazil

do sr. Sylvio Romero (de quem se tratara no logar competente)
;
dirigiu urna

edicSo dos Lusiadas para o tri -centenario ; e tem collaborado em differentes pe-

riodicos e revistas : Èibliogi'aphia critica, Positivismo, Era nova, Plutarcho por-

tugucz, Zeitschwfte fur Romanische litteratur, de Breslau
;
Philosophie positive de

Lttlré et Wyrouboff, de Paris ; Revista de philologia romano, de Roma ; Revista

de litteratura populare, de Roma; Revista internazionale de Gubernattis ; Atheneum,

de Londres ; Academia, de Madrid ; e é um dos directores da Revista de estudos

livres, editada por Camino Videira, presentemente jà em meio do segundo anno
de publicacao. No primeiro anno d'està revista, aleni de outros trabalhos, publi-

cou os Elementos da nacionalidade portugueza, prologo da historia de Portugal

em que trabalha desde alguns annos; e no segundo anno encetou a publicacao da
Historia da pedagogia em Portugal, etc.

Fez tambem a introduccSo para a seguinte obra:

Excerptos de um cancioneiro quinìientista. (Trovas que se fìzeram nas ter$as

em tempo de el-rei D. Manuel. Com urna introducono do dr. Theophilo Braga,

publicadas por Antonio Francisco Barata.) Evora, na typ. Minerva, 1883. 8.° de
13-(innumeradas)-45 pag. e mais 3 pag. de notas de A. F. Barata.

Entre os escriptores que téein apreciado lisonjeiramente, corno se viu, os
trabalhos do sr. dr. Theophilo Braga, alguns depois os téem censurado, sob pon-
tos nistoricos e litterarios, e lemhra-me agora citar o sr. Camillo Castello Bianco
e Anthero do Quental àcerca da Historia da litteratura; sr. Fernandes Costa em
analyse a algumas passagens da Historia universal ; o sr. Pinheiro Chagas, a res-

peito de varias obras d este afarnado escriptor ; Cunha Seixas, Adolpho Coelho,

Silva Pinto, umas vezes elogiando, outras atacando as apreciacóes e os estudos e

conceitos do sr. Theophilo Braga.

Conserva ineditas, promptas para a impressilo, as seguintes obras :

0 povo portuguez nos seus costumes, crencas e tradicdes.

Seiscentistas e Arcades.

As lendas christàs.

Depois de impressa a foiba anterior, vi que se dera equivoco em a numera-
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$30 das obras qne constilnem o grupo relativa ao Cancioneiro e romanceiro ge-

ral (n.M 7619, 7620, 7621, 7623 e 7621), induindo a 7622 que nSo lhe pertence.

JOAQUIM THEODOItO PERDIGÀO. cirurgiSo de divisilo, chefe de
ssrvico de saude na terceira divismo militar, etc— E.

7664) Algumas considcraròes sobre o polyjw do uteio (These.) Lisboa, 1840.
7665) Do servilo de saude medico militar em Portugal. Apontamentos para

urna reorganisacào completa. Porto, uà typ. Lusitana, 1849. 4." de 7 pag.

JOAQUIM THEOTOIVIO DA SILVA, naturai de Lisboa, (ìllio de Joao
José da Silva. CirurgiSo medico pela escola medico-cirurgica de Lisboa, defendeu
these em 14 dejaneiro de 4841. Lente jubilado da niesma escola, agraciado com
o titulo do conselho de sua magestade, etc.— E.

7666) Algumas consideraedes sobre a bronchotomia. Lisboa, 1856. 8." gr.

7667) Discurso pronunciàdo na sessùo solemne da sociedade das sciencia* me-
dica* de Lisboa em 17 de maio de 1857. Ibi, 1857. 8.° gr.

7668) Discurso pronunciàdo na pi'esenca de sua magestade el-rei o senhor

D. Luiz J, na sessdo solemne da abertura da escola medico cinirgica do Lisboa no
dia 5 de outubro de 1866 pelo lente substituto da mesma escola. Ibi, na imp. Na-
tional. 1867. 8.° gr. de 22 pag.

JOAQUIM THOMAS LOBO DE AVILA, cursou o collegio militar,

d'onde saiu em 1811 com dezenove annos de idade. Depois da revolta de Torres

Novas, em que tomou parte, emigrou para Franca, e ahi cursou e completou os

estudos de engenheria ci vii, e de economia politica e direito administrativo. He-
gressando ao reino por 1850 ou 1851, enlrou na vida publica, edesde entao tem
exercido varias commissóes mui importantcs. Ministro e secretarlo d'estado dos
negocios da fazenda de 1862 a 1865 ; e dos negocios das obras publicas e da
guerra, de 1869 a 1870 ; ministro plenipotenciario em Madrid em 1876

;
vogai

effectivo da junta consultiva de obras publicas e minas, com a graduacao de co-

ronel ; deputado às córtes em differente* legislaturas, par do reino, conselheiro

d'estado effectivo; commendador e gran-cruz de diversas ordens, nacionaes ees-
trangeiras, etc. Em 30 de abril de 1875 foi agraciado com o titulo de conde de
Valbom. Em differentes circumstancias politicas tem tornado igualmcntc parte

activa na imprensa militante, ora auxiliando a fundacao de jornaes diarios, comò
a Politica liberal e a Gazeta do poco e Commercio de Lisboa (que depois mudou
para Diario de Lisboa) ; ora collaborando mais ou menos seguidamente, na Re-
volucuo de setembro, na Civilisacào, e outros. Encontra-se tambem collaboralo

Revista de obias publicas e minas. No Atheneu publicou urna serie de artigos

àcerca de assumptos economicos e administrativos. Tem retrato e biographia nas

Instituigues n.° 567 de 7 de outubro de 1883.— E.

7669) Reflexùes sobre o contrato para a constmecào do caminho de ferro de

leste. Lisboa, na imp. National, 1853. 8.° de 77 pag. Este opusculo é urna refu-

tacSo a tres artigos que relativamente ao assumpto publicàra o jornal A im-

prensa.

7670) Estudos de administracuo. Lisboa, na typ. Universal de Thomas Quin-

tino Antunes, 1874. 8.° gr. de rx-296 pag. e mais 6 de indice e 1 de erratas.

Està obra é dividida em dez capitulos, cujos tiluios sào :

I. Algumas indica£óes historicas sobre a indole da nossa antiga administra-

cuo. II. Da administracSo desde 1820 até aos nossos dias. HI. Algumas defini-

cfles e alguns principios. IV. CentralisacSo c descentralisacao. V. Divisao admi-

nistrativa do territorio. VI. Da organisacao districtal. VII. Da administrafSo

municipal. Vili. Da administrafSo parochial. IX. Do contencioso administra-

tivo. a. Do conselho d'estado.— Serviu està obra de titulo de candidatura ao

seu auctor para entrar na academia real das sciencias de Lisboa.
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JOAQUIM TORQUATO ALVARES RIREIHO, nasceu a 26 de feve-

reiro de 1803. Completando com disti nccao os cursos de mathematica e do com-
mercio na academia real de marinila e commercio do Porto, foi em 1830 admit-

tido à classe de opposi tor pela congregaySo depois do exame geral, theses e exa-

me privado, que o alvarà de 16 de agosto de 1825 exigiu para essa classe, e co-

rno tal regeu algumas cadeiras no impedimento dos professores. Despachado em
16 de janeiro de 1835, por concurso, lente proprietario da primeiracadeira de ma-
thematica. Negando-se, com outros professores da academia, a jurar, depois da revo-

lucao de 8 de setembro de 1836, a constituicao que devia de ser reiormada, mas
que nSo fóra ainda sanccionada em córtes, foi demittido com a maioria de seus

collegas. Depois de promulgada a constituicao de 1838, offerecendo-se-lhe, e a

outro dos professores deraittidos, entrarem para alguma das cadeiras nao preen-

chidas até entao na dita academia, ja denominada polytechnica, recusou-se a isso,

sem que fossem reintegrados todos os seus antigos collegas. A lei de 20 de outu-

hro de 1840 restituiu emfim todos ao magisteno, corno addidos, com metade do
ordenado. Por decreto de 14 de dezembro de 1844 despachado por escala lente

da quinta cadeira (astronomia, geodesia e navegacao). Agraciado em 1847 com
a commenda de Christo, em attenevo aos seus servicos. Exerceu differentes

commissóes gratuitas para que foi nomeado, corno vogai da commissào de in-

audito para a alfandega do Porto; commissario regio na exposicSo industriai

ao Porto em 1857; presidente e relator do jury que apreciou a classe de maehi-
nas na exposicào industriai do Porto de 1860; director interino da academia po-

lytechnica, etc. Em differentes triennios, reeleito direclor da companhia dos vi-

nhos, cabendo às direccóes de que fez parte pagar a divida de 1.600:0005000
réis que pesava sobre a dita companhia, à qual fora mandada queimar a mais
avultada parte dos seus vinhos por ordem do general Bourmont durante o cer-

co; e restabelecer o seu credito nos mercados estrangeiros, conseguirlo que os
accionistas recebessem dividendos annuaes, que desde 1835 nao eram distribui-

dos. Tambem, em dois triennios, caixa claviculario no Porto e socio do contrato

do tabaco.

Proprietario, por muitos annos, do Periodico dos pobres no Porto, advogou
n'elle, talvez por um quarto de seculo, os principios conservadores, afastando-se

com tudo em certos pontos das idéas que o governo desejava que triumphassem
e que elle considerava prejudiciaes a patria, corno a que resolveu a lei offensiva

da liberdade da imprensa, que combateu com vigor. O ?eu jornal foi processado

por causa de querela particular do marechal Saldanha, processo muito notavel

que o illustre iurisperito sr. PintoCoelho, defensor de AÌvares Ribeiro, reuniuem
um livro, profusamente divulgado. É d'elle o artigo de despedida do jornal, que
foi charaado o testamento do Periodico dos nobres, e no qual epilogou as opinióes

que sustentara, às vezes com risco pessoal de seus redactores, em tempos de agi-

tacSo e turbulencias civis. Em 1867, agraciado com o titulo de conselho de sua
magestade, e seguidamente jubilado na cadeira que regia.

M. a 4 de setembro de 1868, legando avultados bens a seus herdeiros. Con-
stava que deixàra ineditos alguns papeis àcerca de assumptos de instruccSo ; e

que possuia o manuscripto de um artigo que o imperador ì). Pedro 1\T escrevéra

E
ara a chronica constitucional por occasiào do comuate naval com a esquadra de
». Miguel. V. a correspondencia do sr. Rodrigues de Freitas no Jornal do com-

mercio n.° 4458 de 9 do mesmomez e anno. N'ella diz: «A multiplicidade de ne-

gocios a que tinha de attender nao o obrigava a tratal-os insufficientemente
;
pelo

contrario, cumpria com muita regularidade os seus deveres. Era laboriosissi-

mo... Desde as minuciosidades da economia domestica até as transaccoes de
consideracelo, desde os deveres de delicadeza, que cumpria com rara pontualida-

de, até o estudo das alias questocs de mathematica ou de sociologia, a sua intel-

ligencia se mostrava muito vigorosa... O conselho academico perdeu um dos
seus mais talentosos membros».— E.

7671) Discurso recitado na academia polytechnica do Porto na abertura do
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anno lectivo de 1846 para 18é7. Porto, na typ. Alvares Ribciro, 1847. 4.° de 27

pag.

7672) Discurso recitado por occasiào da visita de suas magestades e allezas

ó academia polytechnica em3 de maio de 1852. Ibi, na typ. de Sebastiano José Pe-

reira, 1852. 8.» gr. de 8 pag.

7673) Discurso recitado na presenca de Sua Magestade e Alteza na sua vi-

sita à academia polytechnica do Porto em 22 de novembro de 1859. Ibi, na mesma
typ., 1860. 4.° de il pag.

7674) Relatorio da commissuo do jury que examinou as classes 4.", 6.' e 7."

do segundo gruno da exposicùo industriai do Porto em 1861. Ibi, na mesma typ.,

1862. 4.° de 40 pag.— As classes, a que se refere este relatorio foram : « mecha-
nica geral appticada à industria, medianica especial das oflicinas industriaes, e

medianica das fabricas de tecidos».

de 14 de agosto de 1862. Ibi, na typ. de Manuel José Pereira, 1862, 4.° gr. de

25 pag.— É urna representacào feita por Alvares Ribeiro ao governo, em nome,

e com auctorisacao d t secc£o de mathematica da academia. pedindo reparac2o da

injustica e desconsideracào com que fóra tratado aquelle institutona refenda por-

taria. Fez-se, alem da edicSo commum, urna tiragem especial em papel superior,

para brindes.

JOAQUIM URBANO DA VEIGA, filho de Antonio José da Veiga e de

D. Maria Dorothéa Jordao da Veiga. Naturai de Villa Vicosa, nasceu a 7 de agosto

de 1836. Praticou e estudou a pharmacia no estabelecimento pharmaceutico de
Azevedo & IrmSo, na rua Larga de S. Roque, aonde entrou em 30 de novembro de
1853. Concluiu o seu curso de pharmaceutico de 1.» classe na escola medico-cirurgica

de Lisboa, e fez exame linai em 10 de iulho de 1857. Nomeado para o hospital

da marinha por decreto de 25 de junno de 1862, promovido à primeira classe

por decreto de 16 de julho de 1872. Socio correspondente da academia real das

sciencias de Lisboa, vogai da commissao que redigi u a Pharmacopèa portugueza,

e em consequencia d'este traballio foi eleito membro benemerito da sociedade

pharmaceutica lusitana; socio honorario da sociedade dosartislas de Coimbraeda
sociedade das sciencias medicas de Lisboa; correspondente do collegio dos phar-

roaceuticos de Madrid, do instituto medico valenciano e da sociedade real da phar-

macia de Bruxellas, etc. Tem os habitos das ordens da Conceicào e de Aviz. Tem
sido secretano e presidente da sociedade pharmaceutica lusitana, pertencendo a

quasi todas as suas commissóes permanente», especialmente à de chimica du-

rante dezesete annos, e redigindo grande numero de pareceres, que se encontram
nos 42 volumes do respectivo jornal. Faz actualmente parte da firma Azevedo,
Irmào & Veiga.— E.

7676) Relatorio dos trabalhos da sociedade pharmaceutica lusitana durante o

anno de 1863-1864.— Inserto no Jornal da mesma sociedade, 4.» sene, tomo v,

pag. 145.

7677) Causas da decadencia da pharmacia entre nos; meios de as evitar ou
destruir. — Idem (1866), 5.« serie, tomo n, pag. 229.

7678) Discurso da presidencia da dita sociedade.— Idem (1878), 7.» serie,

tomo iv, pag. 230.

7679) Discurso da presidencia da dita sociedade. — Idem (1879), 8" serie,

tomo li. pag. 5.

7680) Consideracoes sobre o estado attuai do ensino pharmaceutico em Portu-

gal. Lisboa, na imp. de J. G. de Sousa Neves, 1872. 8.° de 33 pag.

Em 1868 publicou, de collaboracà"o com o sr. Antonio Pinto Itoquete, um
7681) Foì-mulario magistral e officinal.

JOAQUIM DE VASCONCELLOS. ou JOAQUIM ANTONIO DA
FOXSECA E VASCONCELLOS, filho de José Antonio da Fonseca e Vas-



167

concellos, que era negociante e consul geral da Toscana, e de D. Rita Maria de
Freitas. Nasceu no Porto a 10 de fevereiro de 1849. Orphao em tenros annos, co-

mecou a sua educalo em varios eslabelecimentos d'aquella cidade, até que em
4859 a familia o mandou para Hamburgo, onde esteve no collegio de Fischer e
Harms até agosto de 1865. N'uma carta particular, inedita, do sr. Vasconcellos,

leto : «Fischer e Harms eram homens de muita instruccao e saber. No seu magni-
fico collegio (especie de lyceu particular) aprendi tudo o que sei, e de là trouxe

para aqui as mais gratas recordacfles, e alguma instruccao, adquirida com gosto

e vontade. Foi tambem em Hamburgo que comecaram os meus estudos artisticos

em 1862; os estudos de canto e solfejo anteriormente». Saindo de Hamburgo, vi-

sitou a maior parte da Allemanha, Dinamarca, Franca e Inglaterra, e regressou a
Portugal em 1865. N'osse mesmo anno dirigiu-se a Coimbra, onde estudou pre-

paratorios com o intuito de se matricnlar nos estudos superiores da universida-

de, do que desistiu em 1869 para voltar novamente a Allemanha, mas a guerra

franco- prussiana obstou a isso. No entretanto, o sr. Vasconcellos continuava os

seus estudos artisticos, para os quaes, confessa elle, «sentia urna inclinacao, a

que nao podia resistir», e reonia os elementos para a sua obra.

768z) Os musicos portuguezes. Biographia-bibliographia. Porto, na imp. Por-

tugueza, 1870. 8.° gr. Tomo i com xxxvi-289 pag.; tomo ir com 308 pag. e mais
2 wnumeradas de erratas e 4 de documentos historicos, sendo 3 desdobraveis.

—

Està obra deu origem a extensas analyses, mais ou menos apaixonadas, em que
entraram diversos escriptores conhmdos. Ouvi que o auctor pensava em corri-

gir e refundir este seu valioso trabalho, completando-o e aperfeicoando-o. V. no
artigo Joaquim Antonio de Sousa Telles de Matos, n'este tomo, o n.° 6824.

Tem mais:

7683) 0 Faust de Goethe e a traduccào de Castilho. Porto, 1872. 8.° de xn-
594 pag. e urna tabella.

7684) 0 consummado germanista (vuleo o sr. José Gomes Monteiro) e o mer-
endo das letras portuguezas, etc Ibi, 1873. 8.° de xiv-209-vru pag. e mais urna

de errata.

7685) 0 Fausto de Castilho juìgado pelo «Elogio mutuo». Artigos colleccio-

nados e glossados. Ibi, 1873. 8 ° de vn-71 pag. e mais 4 innumeradas.

A respeito d'està questao, que veiu da versa"o que o visconde de Castilho

fizera do Fausto, de Goethe, podem ver-se, aleni de numerosos artigos, de que
«So é facil dar a indicacao compiota, os seguintes :

1. Os witicos do Fausto do sr. visconde de Castilho, por José Gomes Monteiro.

Porto, 1873. 8.° de 190 pag. c mais 1 innumerada.

2. Licùo a um litterato a proposito do Famto. (V. no artigo de Joào Augusto

da Grata Barreto, tomo x, pag. 164, n ° 5456.)

3. Sciencia e jrrobidade, a proposito das pasquinadas do sr. José Gomes Mon-
teiro & C, poi- F. Adolpho Coelho. Porto, 1873. 8.° de 88 pag.

4. A imparcialidaék critica do sr. Joaquim de Vasconcellos, etc. (V. o artigo

Joaquim Antonio de Sousa Telles de Matos, n'este tomo, pag. 14, n.° 6825.)

5. A questuo do Fausto pela ultima vez. (V. o artigo de /. A. da Graca Bar-

reto, citado, n.° 5457.)

Foram annunciados outros trabalhos em separado, mas creio que nà"o appare-

ceram. 0 proprio sr. Joaquim de Vasconcellos annunciara mais um opuscuìo—
0 Fausto de Castillto julgado pela critica estrangeira, que, por circumstancias

que desconheco, tambem nSo deu ao prélo.

7686) Eurico. Analyse. Porto, 1874. 8.° de 47 pag.— Creio que foi impresso

este opusculo so para brindes.

7687) Reforma do ensino de bellas artes.

Parte I. Analyse do relatorio e projectos da commissào officiai nomeada em
novembro de 1875. Porto, na imp. Internacional, 1877. 8.° de vn-71 pag.

Parte 11. Analyse da segunda parte (aclas) do relatorio. Ibi, na mesma typ.,

1878. 8.° de xm-28 pag.
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Parte III. Reforma do ensino do desenho, seguida de um plano gei-ai de orga-

nisagào das escolas e collecgdes do ensino artìstico, com os respectivos orca-

mentos. Ibi, na mesma typ., 1879. 8.° de xxvu-219 pag. e mais 2 innume-
radas.

Parte IV. Bistorta das academias de bella* arles de Lisboa e Porto (e da so-

ciedade promotora de bellas artes). Ensaio historico, critico e economico por do-

cumento* officiaes.— Està parte ainda nSo tinha saido ao escreverem-se eslas li-

nhas.

Sob o titulo generico de Archeologia artistica tcm o sr. Vasconcellos publi-

cado urna serie de interessantes estudos historicos, archeologicos e artisticos, em
fasciculos nitidamente impressos em papel de linho, e de tiragem limitada, sendo
os exemplares numerados de n.° i a 250. Depois do n.° 4 passou a ser de 100
exemplares. N'esta serie sio do sr. Vasconcellos os seguintes fasciculos:

7688) Luiza Todi. Porto, na imp. Portugueza, 1873. 4.° de xxvn-157 pag.

e mais 7 innumeradas, sendo a ultima desdobravel.

7689) Ensaio critico sobre o catalogo da livraria de musica de el-rei D. Jodo IV.

Ibi, na mesma imp., 1873. 4.° de xv-102-vn pag. e mais 5 innumeradas de er-

rata, lista de assignantes, etc.

7690) Albreckt Diirer e a sua influencia na peninsula. Ibi, na mesma imp.,

1877. 4.° de xx-170 pag.

7691) Francisco de Hollanda. (Contém: «Da fabrica que fallece à cidade

de Lisboa»; «Da sciencia do desenho».) Ibi, na mesma typ., 1879. 4.° de xvin-
xxxix-23-xvn pag. e mais 2 innumeradas de indice e errata.

7692) Goesiana. ^Comprehende : «0 retrato de Albrecht Diirer, com duas
photographias»; «A bibliographia»; «As cartas latinas, ediejio critica, contendo o
duplo da edicSo de 1544«; «As variantes foperum omnium*). Ibi, 1879-1881
(Quatro fasciculos.)

Estes trabalhos constituem os n.01 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 10 da Archeologia ar-

tistica, e estavam annunciados para sairem mais os seguintes n.
oi do mesmo au-

ctor :

7693) DamiOo de Goes e o seculo xvi. Monographia.

7694) A viagem de Jehan Van Eyck a Portugal. Estudo comparado das rela-

cóes manuscriptas de Bitwellas e de Paris, com a impressilo integrai.

7695) Cartas de Nicolau Clenardo (Cleynaerts) 1495-1542 e seu circulo Ut-

terario.

7696) Francisco de Hollanda. (Contendo : «Da pintura antiga. Livro xi, ii»;

• Do tirar pelo naturai»). Edicào critica, com um estudo sobre a sua vida e obras.

Os n.°* 2 e 5 da parte impressa e publicada d'està serie pertencem: ao

sr. Tito de Noronha, que escreveu a respeilo da Imprensa portugueza no «cw/oxvi
(Ordenafóes do reino); e ao sr. E. Htibner, professor em Berlini, que escreveu

acerca da Citania. 0 n.° 5 leve por excepcSo urna tiragein de 150 exemplares.

7697) Cartas curiosas do abbade Antonio da Costa. Annotadas e precedidas

de um ensaio biographico por Joaquim de Vasconcellos. Porto, na imp. Litterario-

commercial, 1879. 8.° de xxvi-80 pag. e mais 22 de notas.—V. no arligo Joaquim
Theophilo Braga o n.° 7661.

0 sr. Joaquim de Vasconcellos foi um dos fundadores da Revista da socie-

dade de instruccào do Porto, em cuja creacSo livera igualmente parte importante,

e ahi se encontram nuifierosos artigos seus, uns originaes e outros traduzidos, e

entre os de que tornei nota mencionarei estes :

7698) ò ensino primario e a aprendizagem nas officinas. Traduzido da obra

de G. Salicis. — Em o n.° 1 do primeiro anno, pag. 16; n.° 2, pag. 63; n.° 3,

pag. 101; n.° 4, pag. 125; n.° H, pag. 357; n.« 12, pag. 380.

7699) A nova reforma das academias de bellas artes.— Em o n.° 5, pag. 147.

7700) A miseria dos professore* de instruccào primaria.—Em o n.° 2, pag.

77; e n.° 12, pag. 400.

7701) Portugal no estrangeiro (Revistas).— Comecaram em o n.°3,pag.!07
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e continuaram em os numeros seguintes do 2.° e 3.° annos (1881-1882-
1883).

0 sr. Joaquim de Vasconcellos tomou pai-te activa na crealo da sociedade

camoniana
;
e, com o sr. Tito de Noronha, compoz a bibliographia camoniana da

commissSo dos festejos do palacio de crystal portuense, de que foi um dos mem-
bros mais enthusiastas.

Tem collaborado, entre outras folhas, na Actualidade, onde publicou urna

serie de folhetins de critica; na Renascenga, onde sustentou urna controversia com
o dr. A. Filippe SimCes (prematuramente roubado a sciencia e às letras); no Jor-

nal do commercio, no Ensino, folha pedagogica do collegio do sr. Patricio Fer-

reira (1878), no Plutarcho portuguez, no Commercio do Porto, etc. N'este jornal

tem varias series de artigos àcerca de assumptos artisticos e industriaes. Urna
d'essas series intitolasse :

7702) Exposicào de ourivesaria e joalheria nacional.—\. Commercio do Por-
to, do 1.° de novembro de 1883. e seguintes.

Com o sr. Manuel Maria Rodrigues, talentoso collaborador do Commercio do
Porto, redigili a revista Arte portugueza, que comprehende sómente 12 numeros,
com estampas, impressos no Porto, na typ. Occidental. Està revista era orgSo
do centro artistico portuense.

Foi ultimamente nomeado professor de allemSo no lyceu do Porto, membro
do jury de exames secundarios, e conservador do museu industriai da mesma
cidade.

JOAQUIM DE VA8CONCELLOS GUSMÀO, nasceu em MourSo a 4
de dezembro de 1837. Antigo deputado a"s crtrtes, par doreino desde 7 de Janeiro

de 1881, lente da escola polytechnica de Lisboa (10.A cadeira). etc.— E.

7703) Dissertacdo para o coneurso ao logar de lente substituto da 10." ca-

deira da escola polytechnica de Lisboa, economia politica e principios de diretto

administrativo e commercial.— Lisboa, na typ. da Sociedade typographica franco-

portugueza, 1866. 8.° iv-50 pag.— A these d'està dissertalo foi: «As leis natu-

raes, que regem a industria e as que deterrninam o crescimento da povoacSo le-

vam, pela moralidade e pela illustralo, a uni estado economico cada vez mais
progressivo».

Foi um dos fundadores, e por muitos annos proprietario unico, da folha po-
litica e noticiosa, de Lisboa, Diario popular. (V. Joaquim Antonio de Oliveira

Namorado, dr. Luiz Uite Pereira Jardim, Mariano Cyrillo de Carvalho, etc.)

P. JOAQUIM VELLOSO DE MIRANDA (v. Dice., tomo iv, pag. 158).

Era naturai do Inficionado, bispado de Marianna (Brazil). Recebeu o grau
de doutor em 26 de julho de 1778.

M. em Minas Geraes, com oitenta annos de idade, em 1816 ou 1817.

Constava que escrevéra umas Memoria» de suas viagens, porém nSo tenho

indicalo de que ebegasse a imprimil-as.

JOAQUIM VICTORINO DE NORONHA RODRIGUES. Fundou e di-

rigiu em Nova Goa o seguinte periodico litterario:

7704) Hecreio. Nova Goa, na imp Nacional, 1865-1866. 4.°— 0 primeiro
numero appareceu em 2 de outubro de 1865 e o ultimo em 1 de abril de 1866.

Comprehende 1 volume de 158 pag.

# JOAQUIM VILLELA DE CASTRO TAVARES, naturai da cidade

do Recife, provincia de Pernambuco; nasceu a 2 de fevereiro de 1817. Tomou o
grau de doutor em sciencias juridicas e sociaes da academia de Olinda em 1837.

Lente substituto e depois cathedratico de direito commercial e maritimo na fa-

culdade de direito do Recife; deputado à assemblèa legislativa provincial, succes-

sivamente reelcito, de 1844 a 1849 ; deputado à assemblèa geral legislativa de
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1850 a 1832; presidente da provincia do Cesura" de 1852 a 1853; presidente ho-

norario do atheneu pernambucano; socio correspondente do instituto historico;

etc Era officiai da imperiai ordem da Rosa.— M. em meiado de marco de
1858.- E.

7705) lnstituicóes de diretto publico ecclesiastico, precedidas de urna introduc-

cuo, em que se explicam os fundamentos da revclacuo christà, e offerecidas aos es-

tudantes da famldade de diretto do Iìecife, etc. Tomo i, Hecife, na typ. Universal,

1856. 8.° gr. de x-322-5 pag. Tomo ii. Ibi, na mesma imp., 1858. 8.° gr. de 280
pag.— Ficou incompleta està obra por ter occorrido a morte do auctor durante a

impressalo.

Joaquim Villela foi redactor do periodico Indigena, de Pernambuco (1844-

1846), e collaborou em outras folhas. Escreveu tambem um juizo critico àcerca

da assemblèa legislativa pernambucana, de 1846 e 1847.

JOAQUIM XAVIER WIVTO DA SILVA, filho de Justiniano Xavier

Pinto da Silva e de D. Joanna Amalia Delfina Xavier, nasceu em Coimbra aos

16 de fevereiro de 1818 eé bacharel formado na faculdadede direito pela univer-

sidade de Coimbra.
Eis succintos apontamentos da sua longa carreira corno disti no,lo e zeloso

funccionario publico :

Por alvarà do governador civil do districto de Coimbra do 1.° de marco de
1839, nomeado amanuense do quadro da secretarla do governo civil, em que se

encartou, tendo-se n'essa nomeacao jà attendido ao seu merito corno amanuense
temporario desde novembro de 1837. Por alvarà do governador civil do districto

de Coimbra de 5 de abril de 1844. promovido a segundo officiai da mesma secre-

taria, lendo-se n'esse alvarà «em attendo ao seu distincto merecimento, antigui-

dade de servico e mais circumstancias». Serviu este logar até fevereiro inclusive

de 1846, em que pediu a sua exonerafJo, passando logo a praticar por alguns me-
zes a profissào de advogado cm Lisboa, no escriptorio do uistrncto advogado Joào
de Deus Antunes Pinto, e inscreveu-se perante o supremo tribunal de j ustifa para
a exercer nos tribnnaes da capital.

Por alvarà de 14 de janeiro de 1847, do marecbal duque de Saldanba, logar-

tenente de sua magestadc a rainha nas provincias do norie, foi nomeado ajudante

do secretario do mesmo logar-tenente, sendo encarregado do servico que estava

a cargo do secretario civil, o conselheiro Antonio Barreto Ferraz de Vasconcellos

(depois visconde da Granja), que entao havia pedido para ser d'elle exonerado.
Està nomeacao do logar-tenente foi approvada por portaria do ministerio do
reino de 29 de janeiro de 1847. concedendo ao nomeado a gradualo de officiai

da secretaria d'estado e os correspondentes vencimentos, etc.

Por decreto de 15 da fevereiro de 1847 nomeado delegado do procurador
regio da comarca da Fèira, no districto da relacào do Porto, de que tomou posse,

sendo exonerado em setembro do mesmo anno para ser encarregaào de outra com-
missSo de servico publico, a de secretario geral do governo civil de Ponta Del-

gada, por decreto de 8 de setembro de 1847. Transferido para igual cargo no dis-

tricto de Faro por decreto de 19 de agosto de 1848, para o de Leiria por de-

creto de 15 de novembro de 1848, e para o de Aveiro por decreto de 13 de jullio

de 1849.

Nomeado governador civil do districto de Aveiro (sendo ali ainda secretario

geral) por decreto de 25 de junho de 1851; e transferido em iguaes fune-

cóes para o de Portalegre por decreto de 24 de janeiro de 1852, e para o de Cas-

tello Branco por decreto de 30 de setembro de 1852; sendo, a seu pedido, exo-
nerado no 1.° de setembro de 18ot).

Agraciado por decreto de 3 de maio de 1853 com o titulo do conselho de
sua magestade fidelissima.

Nomeado novamente governador civil do districto de Braganca por decreto
de 20 de junho de 1859, de que foi exonerado, a seu pedido, por decreto de 12
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de marco de 1860, no qual decreto se 16 «ter servido com zèlo e intelligencia»,

e por ter recebido, por decreto de 12 de Janeiro de 1860, em resultado de con-
curso, a nomeacSo para o logar de primeiro officiai da direccSo geral de instruc-

fSo publica no ministerio do reino, de que tomou posse em 23 de abril de 1860,
lendo-se no respectivo decreto : «em attenevo Ss boas qualifìcacOes queobteve do
respectivo jury, e aos seus servifos na carreira administrativa»; sendo entSo en-

carregado de dirigir a segunda seccSo da segunda reparticSo da refenda di-

reccSo.

Por decreto de 11 de fevereiro de 1863 nomeado chefe da terceira reparticSo

da direcfSo geral de instruccSo publica, por ter sido elevada a* categoria de re-

partito para lodos os effeitos legaes, pela carta de lei de 4 do mesmo mez, a se-

gunda seccSo da segunda reparti cSo da dita direccSo, tendo està nomeado corno

fondamento o modo por que desempenhou as funceóes de chefe d'aquella seccSo,

e por difTerentes vezes, e cumulativamente, as de chefe de reparticSo.

Transferido por decreto de 12 de marco de 1863 de chefe da terceira repar-

ticSo da direccSo de instruccSo publica para chefe da segunda reparti cao da di-

reccSo geral de administra^ao politica.

Por decreto de 12 de agosto de 1863 nomeado para fazer as vezes de dire-

ctor geral da administrafSo politica do ministerio do reino, nos impedimento^ do
eflfectivo. N està qualidade coube-lhc a honra de lavrar em setembro e outubro
de 1863 os autos do nascimento e baptismo de sua alteza o principe real

D. Carlos; e foi seguidamente agraciado com as commendas das ordens portu-

gueza de Nossa Senhora da ConceicSo de Villa Vinosa, e italiana de S. Mauricio

e S. Lazaro.

Na primeira sessSo legislativa de 1865 eleito deputado as cortes pelo circulo

das Lagens, ilha do Pico, districto da Horta; e n'essa sessSo exerceu as funccóes

de primeiro secretano.

Na segunda sessSo legislativa de 1868 foi novamente eleito deputado pelo

referido circulo.

Por alvarà de 4 de setembro de 1869 nomeado pelo duque de Loulé (entSo

presidente do conselho de ministros com a pasta dos negocios do reino), secretano

do gabinete do ministro do reino.

Por decreto com folade lei de 15 de outubro de 1869, que approvou ore-
gulamento da secretarla do reino, foi creada urna reparticSo de gabinete, sendo
nomeado para chefe d'essa reparticSo por portaria de 18 de outubro do mesmo
anno.

Extincta a reparticSo do gabinete pela reforma decretada em 21dejunhode
1870, foi nomeado, por decreto d'està mesma data, chefe da reparticSo de bene-

ficencia no ministerio de instruccao publica. Extincto este ministerio e mandada
vigorar a anterior reforma da secretarla do reino, voltou a occupar o logar de
chefe de reparticSo do gabinete.

Por portaria de 17 de Janeiro de 1871 transferido do logar de chefe de re-

particSo do gabinete para o de chefe da primeira reparticSo da direcgao geral de
administracSo politica e civil, que actualmente exerce. Por alvarà do conselheiro

Antonio Rodrigucs Sampaio, de 30 de dezembro de 1878, nomeado officiai do seu
gabinete no ministerio ao reino.— E.

7706) Ìndice oh repertorio alphabetico e remi$$ivo da legislacuo portugueza,
especialmente sobre admmistracao publica, desde 1830 atè 1845. Lisboa, tvp. de
Silva, 1846. 8.» gr. de 172 pag.

Na advertencia diz o auctor : « NSo deixei por certo de conhecer a imper-
feicSo do trabalho que vou publicar, mas a consideralo de que elle poderia ser-

vir de algum interesse publico, e de que no estado actual da nossa legislacSo

qualquer servico d'està ordem é de mudo subsidio, me animei por isso a apre-

sental-o, pedindo a indulgencia para està minha talvez que desmedida temeri-

dade».

7707) Memoria (junta em 1859 ao requerimento para o concurso do logar de
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primeiro officiai da direccao geral de instruccSo publica). Sem designalo de offi-

cina. Fol. de 2 pag.

JOAQUIM XAVIER DA SILVA (v. Dice, tomo iv, pag. 158).

Nasceu em Cezimbra a 17 de maio de 1778. Hecebeu o grau de doutor em
31dejulhodel804.

# JOAQUIM XAVIER DA SILVEIRA, naturai de Santos, na provincia

de S. Paulo, do Brazil. Nasceu por 1840. Entrando na faculdade de direito da
universidade de S. Paulo cm 1861, ahi se formou, recebendo o grau de bacbarel

em 1805. Pelas sympathias que merecia dos seus condiscipulos, e pela distinccSo

do seu curso, mereceu a honra de ser eleito unanimemente orador, n'aquelle

anno, para a ceremonia da coltacao do grau academico. Collaborou em quasi

todos os periodicos da sua provincia, na parte liUeraria, notando-se prin-

cipalmente o seu bello talento poetico. Era tarnbem orador fluente. — M.
em consequencia da epidemia de variola, que grassou na cidade de Santos, em
1875.

D. JOAQUIVA CANDIDA DE SOLSA CALHEIROS LODO (v.

Dice, tomo iv, pag. 159).

Era filha de José Calheiros de MagalhSes Andrade, de quem se fez mencSo
no Dice, e de D. Antonia Rita Lino de Sousa. Casou com Bartholomeu da Costa

Lobo, desembargador da relacao do Porto, e d'este consorcio houve os fìlhos An-
tonio Maria de Sousa Lobo e José Maria de Sousa Lobo, os quaes tarnbem vSo

mencionados nos logares competentes. Nasceu em Braga em julho de 1780, e fai-

leceu.no Porto em novembro de 1828.

É seu neto o sr. Augusto Maria da Costa Sousa Lobo, bacharel formado em
direito e lente do curso superior de letras.

* JONATHAS ADBOTT (v. Dice, tomo iv, pag. 159).

Recebeu a commenda da ordem de Cbristo, do Brazil, por diploma de 14 de
marco de 1860. Era catholico romano. Em congregalo da faculdade de medicina

da Bahia foi decidido, corno homenagem ao illustre medico e lente, que se desse

ao gabinele anatomico por elle estabelecido, e ainda existente, o nome de «Gabi-

nele Abbott».— M. ern 8 de marco de 1868. V. para a sua biographia no Brazil

historico, 3.° anno, pag. 141, e a mui resumida noticia incluida nos Apontamen-
tos biographicos de varòes illustres (da Bahia), pag. 41.

0 Mappa de osteogenia humana normal (n.° 2054) foi reproduzido na Ga-
seta medica, de Lisboa, de 28 de outubro de 1864, pag. 537 a 544.

Os estudantes de medicina publicaram em sua honra o seguinte opus-
culo:

Tributo de sincera amisade e profunda gratidao dos estudantes do terceiro

anno medico ao ULm0 sr. dr. Jonathas Abbott, etc. Bahia, na typ. Liberal do Se-

culo, 1851. 4.° de 34 pag. com retratos.

D. JORGE DE ALMEIDA (1.°), filho do primeiro conde de Abrantes,

D. Lopo de Almeida, e irmào do vice-rei da India I). Francisco de Almeida. Foi

o 38.° dos bispos de Coimbra depois que D. Fernando Magno conquislou aos mou-
ros està cidade, e inquisidor mór do reino. No conclave que em seu tempo se ce-

lebrou em Roma, recairam ern D. Jorge muitos votos para supremo pastor da
igreja. Quando ei rei D. JoSo II foi com o principe D. Alfonso a Extremoz, no
anno de 1490, para conduzir a princeza D. Izabel, o bispo D. Jorge aconipanhou

o monarcha, e tarnbem Ihe assisliu aos ultimos momentos. No anno de 1512 ba-

ptisou em Lisboa o infante D. Henrique, depois cardeal e rei. — M. em 25 de ju-

lho de 1543 com oitenta e cinco annos de idade, governando a sua diocese no
longo periodo de sessenta e dois annos. Jaz sepultado na sé velila de Coimbra.
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V. para mais desenvolvidos esclarecimenlos o que diz o sr. Simffes de Castro, em
a Notòria historica e descriptiva da sé velha de Coimbra, pag. 24 a 26.

Apesar de se ter mencionado este bispo a proposito das Constituicues do bis-

pado de Coimbra, que elle mandou imprimir (v. Dice, tomo ir, pag. 99; e tomo ix,

pag. 88),julguei acertado deixar aqui estas indicacòes biographicas, para nSo suc-

ceder confundirem o bispo com o arcebispo de igual nome, de quem se falla

abaixo, e corno se advertira no final do respectivo artigo do Dice., tomo iv, pag.

160, lin. 33.* V. tambem o Conimbricense, n.° 2818 de 1874.

As Constituicues de Coimbra, devidas ao dito prelado, sSo mui interessantes

pela linguagem e pelas nolicias que d'ellas se colhem relativas a usos e costu-

ìneiras de outros tempos. Veja-se, para exemplo, a seguinte curiosa passagem da
«constituicSo 79»:

«Por muilas vezes veiu a" nossa noticia a desordenada desolacSo q é

a crerezia d'està cidade e nosso bpado ha em o jogar desordenado de
cartas dados tavolas y outros jogos ha dinheiro secco. Toleramos porem
que as cartas e tavolas possilo jogar os clerigos antre sy em suas casas '

ou em logares honestos cousa de corner ou beber atee geo de hutt tos-

talo. E assy possalo jogar por sua recreacào jogo com q o emgenho se

exercite corno é jogo de emxadrez ou outro semelhate ... e no" seja

bolla em publico...»

D. JORGE DE ALMEIDA, 2.° (v. Dice, tomo iv, pag. 160).

0 arcebispo de Lisboa foi tambem reitor da universidade de Coimbra. Podem
ver-se a seu respeito algumas noticias biographicas no Annuario da dita univer-
sidade, anno lectivo de 1878-1879, pag. 239.

JORGE DE AVILLEZ JUZIRTE DE SOUSA TAVARE8, tenente

general, primeiro conde de Avillez, etc, (v. Dice, tomo iv, pag. 161).

Na Revoluto de setembro n.° 11G4, de 1845, fez-se a mencSo da sua morte;
e em o n.° 1166 foi reproduzido um breve artigo necrologico, que o Patriota de-

dicàra a memoria d'este general. Dissera-se que este artigo era de Garrett, o que
nSo posso atlirmar.

Da Defeza mencionada sob o n.° 2063, corno se disse nos additamentos do
tomo iv, pag. 457, possue o sr. conselheiro Figanière, na sua colleccao de papeis

relativos ao Brazil, duas edicóes diversas, ambas do mesmo anno e do mesraoim-
pressor, mas urna com 79 pag. e a outra com 46. N'esta acham-se resumidos do-
cumentos, que a outra publica em mais ampio extracto.

Na exposicSo de historia do Brazil em 1881 foram expostos mais os seguin-

tes impressos do general Avillez, que encontro mencionados no respectivo cata-

logo:

7708) Proclaniacào do general . . . dirigida aos seus soldados, àcerca dos

acontecimentos do dia 5 de junho de 1821.— Impressa na imp. Regia do Rio
de Janeiro, em folio. Datada do quartel general da Guarda Velha a 6 do mesmo
mez.

7709) Ordem do dia. (Datada do quartel general da Praia Grande a 14 de
janeiro de 1822.) Ibi, na imp. Nacional, 1822. Foi. de 2 pag. innumeradas.—

É

urna proclamacao do general Avillez aos chefes, officiaes e soldados da divisSo

auxiliadora.

7710) Representagào que ao soberano congresso das cortes geraes, extraordi-

narias e constituintes, dingiram do acantonamento da Praia Grande o tenente ge-

neral Jorge de Avillez, e officiaes commandantes dos diffei'entes corpos da divisilo

auxiliadora de Portugal. Ibi, na mesma imp., 1822. 4.° de 16 pag.

A respeito do general Avillez appareceram no Rio, entre outros papeis, de
que nSo tenho nota, os seguintes :

i. Proclamacao insidiosO'quixotesco-allucinatoria, dirigida do general Mala -
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testa às tropas do commando do general da Vileza na ultima campanìia, que ella*

emprehenderam no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, na offic. de Silva Porto e C.',

sem data (mas é de 1822). 4.° de xlii-27 pag. e 1 de errata.

2. Reflexoes de um r.amponez dos suburbio* do Rio de Janeiro contra o mani-

festo de Jorge de Avilleis Zuzarte de Sousa Tavares. Ibi, na typ. de Santos e

Sousa, 1822. Fol.

3. Resposta ao manifesto que dirigiti aos cidadàos do Rio de Janeiro o te-

nente general Jorge de Avillez Juzarte de Sousa Tavares, membro que foi da co-

migào (sic) militar encarregada do governo das armas desta corte, e provincia,

por hum cidadào do Reino- Lnido de Portugal, Brazil e Algarves. Ibi, na typ. Na-
cional, 1822. Fo). de 21 pag.

4. Resposta dos cidadàos do Rio de Janeiro ao inadmissivel manifesto que

Ihes foi dirigido da Praia Grande. Ibi, na mesma imp., 1822. Fol. de 3 pag. in-

numeradas.
5. Dialogo critico ócerca dos acontecimentos politicos do Rio de Janeiro,

no dia 12 de Janeiro de 1822, entre o dictador brazileiro (bem conhecido por

Mano Zé), Macedo, Airosa e Sancho Panca, reunidos no Campo de Sant'Atina.

Lisboa, na imp. de Jo5o Baptista Morando, 1822. 4.°

6. Manifesto aos cidadàos do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, na imp. Natio-
nal, 1822. Fol.

P. JORGE BENCI, jesuita, missionario na provincia do Brazil. Era oriundo

da Italia, mas nào consta a data do seu nascimento, nem a do obito. 0 abbade de
Sever n5o o mencionou, por ser estrangeiro.— E.

7711) Sentimento* da Virgem Maria Nossa Senhora em sua soledade. Sennào
queprégou na sé da Bahia. Anno 1698. Lisboa, por Bernardo da (.osta, 1699. 4.°

de 27 pag.— Existem na biblioteca nacional dois exemplares d'està obra na
miscellanea de sermóes, n.°» 1726 e 1928.

7712) Economia christà dos senhores no governo dos escravos, deduzida das
palavras do cap. xxxiii do Ecclesiastico «Panis, et disciplina et opus servo», e

reduzida a quatro discursos moraes. Roma, na oflic. de Antonio de Rossi, 1705.
12.° de xn-282 pag.— Està obra nà"o 6 vulgar.

JORGE CAMELLIER, fdho de José Camellier, naturai de Lisboa. Nasceu
em 3 de marco de 1836 na freguezia de S. Paulo. Exerce o officio de tabelliao

de notas na cidade de Lisboa, por concurso, desde 1865. É socio da associacelo

dos tabelliSes, onde tem desempenhado, mais de urna vez, o logar de secreta-

no.— E.

7713) Dissertagào Vida na associando dos tabelliaes de Lisboa em sessùo so-

lemne de 1 de outubro de 1869 pelo socio effectivo, etc. Ibi, na typ. de Joaquim
Germano de Sousa Neves. 1869. 8.° gr. de 30 pag.— N'este trabalho, o auctor
apresenta a situalo do «notariado» portuguez e qual deveria ser, e dà umas no-
cóes historicas àcerca do officio de tabelliSo, especìalmente em Portugal.

7714) Relatorio dos trabaihos da associando dos tabelliaes de Lisboa, apre-

sentado na sessào solemne do 1.° de outubro de 1866 pelo secretarlo, etc. Lisboa,

na typ. Franco-portugueza, 1866. 8.° de 31 pag.— Anda junto com a Memoria,
lida na mesma sessSo pelo socio effectivo o bacharel Francisco Vieira da Silva

Barradas. Pag. 13 a 31.

7715) Relatorio das deliberacues da associaeoo dos tabelliaes de Lisboa, apre-

sentado na sessào solemne de 7 de outubro de 1877, pelo secretano, etc. Ibi, na
typ. de Manuel Luiz Villa Nova, 1878. 8.° de 23 pag.— N'este relatorio tambem
o sr. Camellier faz sensatas consideracóes àcerca do notariado portuguez, com o
intuito de engrandecer e nobilitar a classe a que dignamente pertence.

JORGE CARDOSO (v. Dice, tomo iv, pag. 163).
Depois da composicSo do Agiologio, foi-lhe concedida, em atteneste ao me-
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recimento d'està obra, urna tenca de 100*000 réis, mas parece que nunca lh'a

pagaram.
0 Agiologio (n.° 2068), quando apparece completo, alcanea varios precos. No

leilSo de Silva Guimaraes obteve 8^5100 réis; no de Gubian subiu a 12*500
réis; no de Innocencio, 10£200 réis, etc. No catalogo do livreiro Joao Pereira da
Silva tetn o preco de 14£400 réis.

A obra Relacào da fundacào do convento da Madre de Deus (n.° 2070), que
o sr. conselheiro Figanière nao vira nunca, e de cuja impressao o auctor do Dice.

disse que duvidava, existe com effetto impressa. É em 4.° de 8 pag. e saiu ano-
nyma. Nà"o tem folha de rosto. O sr. José Maria Antonio Nogueira (estimavel e
consciencioso escriptor e bibliophilo) possuia um exemplar.

FR. JORGE DE CARVALHO (v. Dice, tomo iv, pag. 164).

Alem da edicSo dos Soliloquio* (u.° 2077) de 1693, de que Innocencio pos-

suia um exemplar annexo aos Ùasos raros da confissào, do padre Balthasar Gue-
des, tinha elle tambem outro exemplar da primeira edicao de 1653. O frontispi-

cio differe alguma coisa do que ficou descritto e deve ser rectificado assim :

Soliloquio* em que hum peccador arrependido fala com Deos; disposicòes para
beni se confessar, e industrias para bem morrer. Acharam-se em hum escriptorio

do senhor D. Antonio, principe portuguez, escriptos de sua propria letra na lin-

gua latina, com tradicào que era obra de seti grande juizo, e confissóes feitas pelo

seti arrependimento. Agora Iraduzidos e pouco acrescentados, para melhor caaen-

cia da lingua portugueza, pelo dr. fr. Jorge de Carvalho, etc.— O formato é 8.°

peq., e nSo 12.°, corno indicava Barbosa. Nao tem data no rosto, mas as licen^as

sSo de 1653. Consta de m-36 pag. numeradas so pela frente.

FR. JORGE DE CASTRO, dominicano.— E.

7716) Sermdo nas exequias do ex.
mo

e rev.
mo

sr. D. Pedro de Alencastre, du-
que de Aveiro e inquisidor geral. Prègado no convento da Arrabida em 25 de maio
de 1673. Lisboa, por JoSo da Costa, 1673. 4.° de 39 pag.

JORGE CESAR DE FIGANIÈRE (v. Dice, tomo rv, pag. 165).

Foi nomeado sub-director da direccao politica do ministerio dos negocios

estrangeiros em 20 de dezembro de 1869 ;
agraciado com o titulo do conselho de

sua magestade por decreto de 18 de junho de 1870; e promovido em 5 de fevereiro

de 1881 ao logar de director dos negocios politicos, o qual, pela lei vigente, tem
a categoria de ministro plenipotenciario de segunda classe. Por se achar, porém,
physicamente impossibihtado de continuar no exercicio d'aquellas funecóes, em
consequencia de um ataque de paralysia que lhe sobreveiu, requereu a sua apo-
sentacSo, a qual lhe foi conceduta por decreto de 19 de janeiro de 1882, «em atten-

evo aos seus longos, effectivos e bons servicos, e ao zèlo e intelligencia com que
pelo espaco de quarenta e nove annos serviu o estado».

Posteriormente a impressao do tomo iv do Dice, foram-lhe conferidas as se-

guintcs mercés honorifìcas : medalha de D. Pedro e D. Maria, das campanhas da
liberdade, algarismo n.° 3 ; commendas da ordem de S. Mauricio c S. Lazaro, de
Italia; de Wasa, da Suecia, e da Rosa, do Brazil; a gran-cruz de Izabel a Catho-
lica, de Hespanba. Tem mais os seguintes titulos scientifìcos e litterarios : socio

correspondente do instituto bistorico, geographico e ethnographico, do Brazil ;

membro correspondente da real sociedade geographica de Londres; socio effectivo

da real associacSo dos architectos e archeologos portuguezes ; socio correspon-

dente da academia real das sciencias de Lisboa, eletto em sessSo de 9 de julho

de 1874; vogai effectivo da commissao centrai permanente de geographia; socio

fundador da sociedade de geographia de Lisboa.

A Bibliographia kistorica (n.° 2081) tem descriptas 1:994 obras, e nSo 1:632,

corno saiu. J& tinha sido feita està correccSo nos additamentos. Foi approvada
pelo conselho geral de instruccSo publica para poder ser consultada nas cadei-
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ras de hisloria de instruccào secundaria, conforme a portarla de il de agosto

de 1863, inserta no Diario de Lisboa n.° 188, de 25 do dito mez e anno.

Com referencia a està obra, dizia Innocencio F. da Silva em um parecer, datado

de 12 de maio de 1874, o seguinte:— «Està monographia, que comprehende a

descrip». ì > e indicacóes bibliographicas relativas a 1:994 obras, todas ocularmente
verificadas pelo auctor, constitue de certo um valioso traballio, fructo de acura-

das investigacóes, e sobretudo notavel pela escrupulosa exactidào com que foi

elaborado, corno de quem se propoz dar unica e exclusivamente conta do que ti-

vesse visto, nSo confìando em informacOes e apontamentos alheios, que muitas

vezes induzem a erro. Era, aleni d'isso, quando saiu a publico, urna obra por as-

sim dizer originai entre nùs, sob o ponto de vista escolhido pelo auctor, e dis*

posta com methodo e regularidade taes, que prestava, e ainda a^ora presta, in-

dispensavcis subsidios a todos que pretendem conhecer a bistorta do paiz. Ahi
appareceram pela primeira vez descriptos, com minuciosa exactidào, os litulosde

muitos livros e opusculos menos conhecidos, e de alguns quasi de todo ignorados

dos nossos bibliographos».

0 que vae citado sob n.° 2082 foi ultimamente reproduzido na Noticia fos-

forica das ordens militares e civis portuguezas pelos srs. Aleixo Tavano e José
Augusto da Silva. Lisboa, imp. Nacional, 1881. 8.° gr. de pajr. 23 a 30.

Sob o n.° 2085, onde se lé D. Joào VI, leia-sc D. Jouo V.

A correspondencia a que se refere o artigo A Bibita dos Jeronymos (n.° 2086)
foi em parte reproduzida pelo sr. Ignacio de Vilhena Barboza no que escreveu
acerca da mesma Biblia no tomo i dos seus Estuilo* historicos e areheologicos,

pag. 14 a 21.

Apontamentos gencalogicos (n.° 2087). Este manuscripto (1." e 2.' parte), re-

visto e ampliado de novo, consta hoje de 92 pag. foi. peq. aleni de 4 tàbuas des-

dobraveis.

D elle fazem parte, com numeracSo separada e no mesmo formato, os se-

guintes :

Apontamentos consagrados a memoria de Cesar Henrique de la Figanière. 35
pag.

0 conselheiro^Jorge Cesar de Figanière. Apontamentos biographicos escriptos

por elle mesmo. 17 pag.

Aos artigos jà apontados no Dice., juntemos os seguintes :

7717) Alvaro uoncalves Coutinho (o Magrico) defensor das damas inglezas.

Saiu no Correio das damas, n.° 7, de 1 de abril de 1836.

7718) Quatro Commemoracóes do mez de marco, publicadas em 1843 no
tomo il da Rerista universal lisoonense, a pag. 208, 307, 323 e 334.

7719) Alguns documentos interessantes para a historia das reclamacóes feitas

?elos Estados Unidos da America a Portugal. Traduzidos do inglez. Sairam em
853 no jornal A esperanca, n.°* 145, 147, 150 e 157, precedidos de um pequeno

artigo da redaceao.

7720) A Grammatica japoneza, publicada em Leyde, no anno de 1868, pelo

dr. Hoffmann.— Saiu no Jornal do commercio, de 27 de janeiro de 1869. V. Dice.,

tomo x, pag. 341.

7721) Acerca da versào ingleza feita por mr. Buckingham Smith, e impressa

em Nova York em 1866, da obra portugueza « Relacao do descobrimento e con-

quista da Florida».— No mesmo jornal, de 25 de abril do dito anno.

7722) A real sociedade geographica de Londres.— No mesmo jornal, de 28
de dezembro de 1872.

7723) Lacerda's Journey to Casembe in 1789, translated and annotated by

Captain B. F. Burton.— No mesmo jornal, de 12 de novembre de 1873.

7724) Inscripcòes sepulchraes em Ormuz.— So mesmo jornal, de 3 de junbo
de 1874.

7725) Carta dirigiila ao sr. conselheiro José Silvestre fìibeiro, em que se trata

da creacuo da impressilo regia no Rio de Janeiro, seguida da Resposta a mesma
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carta.—No Diario iUustrado de 1 e 2 de dezembro de 1874. A ellas se referiu o
sr. Joaquim Martina de Carvalho no Conimbricense de 5 do dilo mez e anno.

7726) Carta ao sr. redactor do Conimbricense àcerca do periodico litterario

itUiitilado 0 anonymo.— No Conimbricense de 26 de maio de 1877.

7727) Artigo a proposito da obra do sr. Augusto Carlos Teixeira de Ara»
gà*o, Descripcào geral e htstorica das moedas cunhaaas em nome dos reis, regentes

e govemadores de Portugal.— No Diario de noticias de 25 de outubro de 1877.

Esse artigo foi depois reimpresso em folha de grande formato, a maneira de pro-

gramma, com estampas.

7728) Numismatica portugueza.— No Boletim da real associalo dos archi-

tectos e archeologos portuguezes, tomo i (2.' serie, 1874), n.° 2, pag. 26 a 28.

7729) Cemiterios publicos. Providencias que se deram nos fins do seculo pas-
sodo para a sua construccào em Lisboa.— No mesmo BoUtim, tomo i (2." serie,

1876), n.° 10, pag. 155 e 156.

7730) Sphragistica brazileira. Dominio hollandez. Com urna estampa.— No
mesmo Boletim, tomo n (2.« serie, 1878), n.° 7, pag. 106 a 108.

7731) Bairros de Boma.— Nota inserta no tomo in, parte i, pag. 227 a 236,
dos Fastos de Ovidio, traduccSo do visconde de Casti! ho.

Collaborou, com o auctor d'este Dice, no opusculo Algumas palavras docu-

mentadas àcerca do . . . conselheiro J. C. de Figanière e Àorào, etc.—V. Dice,
tomo x, pag. 81.

No voi. vi», n.° in, dos Procedings of the Royal Geographical Society, publi-

cado em maio de 1864, pag. 105 a 107, appareceu o exlracto de urna carta que o
sr. Figanière dirigira ao sr. visconde Duprat, cousui geral de Portugal em Lon-
dres, a respeito das linguas de Angola e Mocambique. Tem ahi o tituio seguinte :

Notes on the Language of South Africa. Extract of Letter from le command. J. C.

de Figanière, Honorary Corresponding Meuéer B. G. S. f tendo tambem saido no
numero immediato a pag. 157, algumas erratas e additamentos, a seu pedido.

No Adress do presidente Rawlinson, de 26 de maio de 1873, publicado no
voi. xvii, n.° iv, dos ditos Procedings, pag. 241 e 242, e no volume correspon-

dente do Jornal da sociedade, pag. r.ux e clx, foram encorporados uns breves

apontamentos biographicos, que o sr. Figanière fóra incumbido de redigir, dos fal-

lecidos membros correspondentes honorarios d'aquella real sociedade, Joaquim
José da Costa de Macedo e Fernando da Costa Leal.

Tem igualmente publicados pela imprensa varios outros trabalhos que, posto

fossem redigidos no desernpenho de cominissOes offieiaes, nSo deixam de merecer
a attencao, considerados sob o aspecto litterario. Tal é o

7732) Relatorio e indicamo suminaria annexa, que esereveu em resultado

do exame a que procedura, j untamente com o fallecido Rodrigo José de Lima
f'elner, no antigo archivo denominado do «paleo das Vaccas». Este documento
acha-se impresso no relatorio do rninisterio dos negocios estrangeiros, apresentado

às córtes em janeiro de 1861, pag. 1 a 4, e foi Ugualmente reproduzido (so o
relatorio) nos preliminares do voi. n da Synopse do sr. Claudio de Chabv, pag.

vui a x. A elle igualmente se referiu o sr. conselheiro José Silvestre Ribeiro no
tomo in, pag. 20 e 21 da sua Historia ilos estabelecimentos scientifico*, litterarios

e artisticos.

Incumbido da coordenaeao e revisao de todos os documentos e traduccóes

que appareceram nas duas collec;ues de documentos relativos a Questuo de Bolama,
publicadas in-fol. em 1869 e 1870, pertencem-lhe no Appendice à scgunda collec-

cio as Breves considrraijues àcerca do direito que a corda de Poiiugal tem à sole-

rania da Uha de Bolama, escripto datado de 5 de junho de 1861, e que ahi

ficou incluido sob a letra A, de pag. i a vii; sendo tambem de sua redaccào urna

boa parte dos documentos que na mesma colleccao se deram à luz. As Breves con-

sideracòes foram ultimamente reproduzidas no tomo xxvi do Supplemento à collec-

cao de tratados pelo sr. Julio Firmino Judice Uiker, de pag. 546 a 564. 0 sr. con-

selheiro Figanière fóra nomeado, por portaria do rninisterio dos negocios estran-
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geiros di; 2 de julho de 1864, impressa na segunda colicelo acima citada (pag.

66, n.° 75), para, na qualidade de secrelario, prestar aoplenipotenciario portuguez,

o sr. duque de Avi la e de Bolama, entào conde de Avila, toda a coadj uvaceo nas

negociacóes relativas à importante questuo de que se trata. Ainda acerca d'este

assumpto esereveu em 1866 uin artigo que, coni leves alteracóes, appareceu re-

produzido na Gazeta do poro, n.° 162, de 29 de abril de 1870.

Nos Relalorios (Livros brancos, de que se tratarà opportunamente), apresen-

tados às cdrtes em 1872, 1873, 1876 e 1877, foram tambem publicados numero-
sos documentos redigidos pelo sr. consellieiro Figaniere, e que se recommendam
pela sua importancia, pertencendo-lhe exclusivamente a coordenacSo erevisilode

todos os aue respeilam à Questuo sobre o dircito da corda de Portugal à porte sul

da bahia de Lourenco Marques, impressos no penultimo dos relalorios citados, de

pag. 1 a 130.

A parte que este prestantissimo e leal amigo, e benemerito escriplor, tem to-

rnado na linai revisao d'este Dice, e os obsequios que Ihe deve a pessoa que es-

creve estas linhas, jà estflo especialmente mencionados na introducono do tomo x,

pag. xxi e xxn. A minha gratidilo, porém, é tao intensa, que jamais supporei pro-

lixò recordal-a e patenteal-a.

P. JORGE DA COSTA (v. Dice, tomo iv, pag. 167).

0 Sermào do Jubileu (n.° 2089), tem iv-20 pag.— Nào c vulgar.

I>. JOIIGE EUGENIO DE LOCIO SEIDLTZ (v. Dice, tomo iv.

pag. 167).

Era naturai de Villa Nova de Portimffo. Nasceu a 23 de fevereiro de 1819.

Fillio de D. Francisco Xavier de Locio Seibllz, naturai de Pernambuco, fidalgu

da casa real. desembargador da rela^ao e casa do Porto, etc; e de D. Maria Ama-
lia Coelho Judice Biker GusmSo Tavares, sendo o tronco da sua familia Henri-

que Newman, capitao general de Redemburgo, descendente de urna familia illus-

tre da Suecia.

Foi collaborador do Portugal veìho e um dos fundadores da Nacuo, em cuja

redaccao teve o principal logar alé o firn da sua exislencia. Finou-se a 5 de ja-

neiro'de 1883.— A Nardo de 9 do mesmo mez, n.° 12:225, dedicou-lhe uni

longo artigo, onde se lé o seguinte : «Era de urna indole tao benevola que, mui-
tas vezes, lendo ou ouvindo ler algum artigo de polemica, em que a phrase era

um pouco mais aspera, dizia: «Parece-mc forte de mais». Como litterato, D. Jorge

nao era urna vulgaridade. Versado na lingua latina, sempre tinha um texto para

citar; porém, o seu classico predilecto era Virgilio, que sabia quasi de cor. Aleni

da lingua latina, conhecia peritamente as linguas franceza e hespanhola, nem Ihe

era estranilo o idioma inglez ; tinha urna predileceao particularissima pelos nos-

sos classicos, e o seu escriptor favorito era fr. Luiz de Sousa. Possuia alguns co-

nhecimentos mathematicos . . . Quando o sr. cardeal patriarcha 0. ti ui Inerme 1

estabeleceu no edificio de S. Vicente de Fora urna aula de theologia, D. Jorge ma-
triculou-sc corno discipulo ordinario, e d'ahi trouxe umas nocòes geraes de theo-

logia dogmatica e moral, etc».

Ao seu funeral concorreram homens de todos os partidos, e a iraprensa libe-

ral teve no prestito distincta representacSo.

Tem mais :

7733) Grammatica da lingua portugueza, offerecida à mocidade lisbonense.

Lisboa, por Luiz Correia da Cunha, 18'ii. 8.° de 95 pag.

# D. JORGE EUGENIO DE LOSSIO E SEILBTZ, lente cathedra-

tico na escola centrai do Rio de Janeiro, etc. — E.

7734) Compendio elementar de metrologia para uso das escolas primarias,

mandado adoptar pelo governo imperiai (Segunda edicSo. Editor, B. L. Garnier.)

Paris, na typ. de A. Parent, 1868. 16.° de 3o pag.



JO "9

JORGE FERREIRA DE VASCONCELLOS (v. Dice, tomo rv, pag.

167 a 17i).

Na indicalo do Memorial das proezas da segunda Tavola redonda (n.° 2091 ),

sairam as palavras corti licenca, que nem estao no frontispicio, nem em parte al-

luma d este livro.— Saiu segunda edicùo em 1867. Lisboa, na typ. do Panorama.
8.° gr. de vni-368 pag. Dirigiu està impressilo o sr. Manuel Remardes Branco,
segundo se vé da advertencia preliminar por elle assignada.

0 finado conde de Azevedo adquirira, em tempo, um exemplar do Memorial,
que de certo passou para o sr. conde de SamodSes.

Na pag. 170, lin. 46.*, onde se lé bibliographo, leia-se bibliophilo.

As comedias de Jorge Ferreira téem siilo arrematadas em varios leiló"es por
diversos prepos: Eufrosina, 1616, no de Gubian. por 94100 réis; no de Sousa
Guimaraes e de Figueira, por 4£000 réis. Ulyssipo, 1618, no de Gubian, i#200
réis; e no de Castello Melhor, 4&000 réis. Auìegrafia, 1619, no de Sousa Guima-
rae?, 4£000 réis; no de Gubian, ò\01OO réis; nò de Innocencio, 4$700 réis; e no
de Ferrào, 4£500 réis.

JORGE GARE, doutor, litterato, naturai da Allemanha. Cavalleiro da or-

dem da Rosa, antigo professor de grego no imperiai collegio Pedro II, professor

de linguas modernas na escola de Elderferd, na Prussia, etc.— E.

7735) Berirht iiber die dmtschen Colonica der drei grossen Grundbesitzer am
Rio Preto (Provinz Rio de Janeiro) in Brasilien, nebst einer kritischen Beleuch-

tung und Wurdigung der Schriften des Herrn Director Kerst, von dr. George Gade,
&. Kiel, gedruckt bei C. F. Mobr, 1852. 8.»

7736) Uebei* Brasilianische Zustdmle der Gegenwart, mìt Bezug auf die

detasche Auswanderung nach Brasilien und das System der Brasil. Pflanzer, . .

.

zugleich ziir Abfertigung der Schrift des ... Dr. Gade. Bericht ùber die dmtschen
Kolonien am Rio Preto. Von S. Gottfried Kerst. Rerlin, Veit u. Comp., 1853. 8.°

7737) Cartilha hygienka para o cultivador de arroz e o habitante de terrenos

pantanoso». Memoria do dr. Joào Baptista Ullersperger, trad. do hespanhol. Rio
de Janeiro, na typ. Universal de Laemmert, 1869. 8.° de 102 pag.

7738) A franc-maconaria em dez perguntus e respostas, para illustracuo do
poro e de seus amigos, ou breve exposicào do que è a maconaria e os firn d'està or-

de™. Ibi, na mesma typ., 1870. 8.° de x- 113 pag.

JORGE DE GOUVEIA (v. Dice, tomo iv, pag. 172).

A Relacuo (n.° 2099) tem iv-108 folhas numeradas pela frente.

JORGE GUILUERME LOBATO P1RES (v. Dice, tomo iv, pag. 172).

Nasceu em Lisboa a 11 de outubro de 1829. Fillio de Joaquim Romao Lo-
bato Pires, primeiro tenente da armada, e lente substituto addido à escola naval.

Era tenente de cavallaria e regeu no collegio militar as cadeiras de geographia,

eloquencia, philosophia, direito e administra^ao militar.

Fez parte das rcdaccóes da Civilisacào e Politica liberal, quando a ellas per-

tencia o sr. J. M. Latino Coelbo. Foi collaborador da Revolucuo de setembro, e de
outros periodicos politicos e litterarios.

Do Amor de poeta, (n.° 2102) inserto no Archivo, tiraram-se exemplares em
separado.

Doenca cerebral levou Lobato Pires ao hospital de Rilhafolles, onde se finou

a 3 de julho de 1866.

0 sr. Pinheiro Cbagas dedicou a este mallogrado e talentoso escriptor um cs-

borso critico-biograpliico, que saiu com retrato no Archivo pittoresco, voi. vir,

pag. 340.

JORGE HILARIO DE ALME1DA BLATVCO, nasceu em Lisboa a 13
de junho de 1829. Keto do dr. Antonio de Almeida. Orphao de pae desde verdes

lì *
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annos, viu-se forcado a applicar-se para ser utii a sua mSe, pobrissima, que o
estremecia profundamente, e que, enchendo-o de carinhos, o guiava paraaappfi-
cacao ao estudo e para o traballio. Da escola das amarguras e da adversidade,
saiu para a vida publica cidadao bonrado e laborioso. Entrando para a alfandega
de consumo, ahi era jà terceiro officiai e em vespera de nielhor collocalo, quan-
do urna grave doenca o acommetteu e Ihe apagou a existencia a 6 de abril de
1883.— E.

7739) Vozes de alma. Lisboa, na typ. de Maria das Neves, 1851. 8.°

7740) Humilde carteira. Ibi, na mesma typ., 1831. 8.°

7741) Gloria ao poto pela feliz acclamacùo de sua magestade el-rei o senhor
D. Pedro V. Poesia. Ibi, na typ. de M. F. das Neves, 1855. 8.° gr. de 7 pag.

7742) Bethlem e Golgotha. Ibi, na typ. de J. G. de Sousa Neves (Sem anno,
mas é de 1858.) 8.° gr. de 15 pag.— Em prosa e verso.

7743) lUusùes e a-enras (Poesias). Ibi, na mesma typ., 1868. 8.°

7744) A òrma de caridade. Ibi, na mesma typ.

7745) A hora do resgate. Canto patriotico ao dia 1.° de dezembro de 1640.
Ibi, na mesma typ., 1871. 8.° de 16 pag.— Saiu com as iniciaes A. B. Tiragem
limitada so para brindes. No artigo Iberia no tomo x, tem o n.° 68.

7746) Ave, regina! (Poesia dedicada ao rei D. Alfonso XII de Hespanha, no
dia do seu casamento.) Ibi, na mesma typ., 1879. 8.° gr. —- Tiragem para
brindes.

JORGE I>E LE3IOS (v. Dice, tomo iv, pag. 172).

As oito folhas sem numeracao contieni : as licencas, prologo ao leitor, dois
sonetos de Diogo Bernardes, um epigramma latino de fr. Manuel Botelho, dois
epigrammas tambem em latim de Miguel de Lacerda, e urna dedicatoria do prin-
cipe cardeal archiduque de Austria.

Emende-se na 2.» lin. do n.° 2104, 7aoo para Iaos.

0 sr. dr. José Carlos Lopes possue um exemplar d'està rara obra, talvez a
que pertencesse à rica biblioteca de Joaquim Pereira da Costa.

A Historia dos cercos, etc, tem sido arrematada por varios precos : no leilao

de Gubian foi por 7 £800 réis.

Està obra, copiada de um ms. da biblioteca da universidade de Coimbra,
corre impressa no Archivo bibliographico, da mesma cidade (1877), n.0i 3. 4, 5, 6,

7, 9 e 10.

A carta autographa de 8 dezembro de 1593, foi pelo seu possuidor, o sr. dr.

Joào Correia Ayres de Campos, publicada no Instituto, voi. x (1861), pag. 65, 92
e 135; e voi. xi (1862), pag. 104 e 131. Parece ter pertencido ao archivo do mos-
teiro de Santa Cruz de Coimbra, do qual em 1834 muitos papeis e livros impor-
tantes foram tirados ou inutilisados, e alguns vendidos a peso nas mercearias e

ferros velhos da cidade. Em urna d'aquellas foi, com effeito, encontrada està Carta
com outros documentos em marco de 1859, sendo pelo seu possuidor offerecida

ao museu de archeologia do insti luto em 1 de agosto de 1878. Como existente no
dito museu a vemos mencionada no seu Catalogo, supplemento 1.°, pag. 15.

JORGE DE MONTEVUÓR ou de MONTEMAYOR (v. Dice., tomo iv,

pag. 173).

Acerca da morte d'este poeta veja-se a nota 14.* do tomo ni da Historia de

la literatura espanola, de Ticknor, na versào castellana, a pag. 536. Ali diz fr. B.

Ponce, monge de Cister, que Montemayor fóra morto por um grande amigo seu,

por certos zelos ou amores.

Deve-se corrigir urna inexaclidào do Dice, e que o proprio auctor teve oc-

casiao de notar, e é que Montemayor nSo só cornpoz no idioma castelhano, mas
no idioma patrio, pois se encontram em portuguez composicóes d'elle em verso e

prosa, especialmente na Diana. Innocencio estava, comtudo, persuadido de que
esses poucos trabalhos nao davam direito para que o padre Antonio Pereira de
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Figueiredo considerasse esle celebre auctor em o numero dos nossos primeiros

classico*. E assim me parece.

A bibliotheca nacional de Lisboa possue exemplares das seguinles edicò"es da
Diana :

1. Los siete libros de la Diana de lorge de Monte Mayor. Dirigjdos al muy
illustre senor Don hian de Castella, de Villanoua, senor de las baronias de Bicorb

y Quesa. Agora en està postrera impression enmendada y acrecentada la muerte
del autor. Con otras cosa», corno se puede ver en la tabla. MDLXV. 12.° de 275
folli, innumeradas na frente.— Na licenca, que vem no .verso do rosto, se declara

que o originai da presente obra fora impresso em Valladolid, e està nova edicSo

em Lisboa, etc.

2. Los siete libros de la Diana, etc. En Anvers, en casa de Pedro Bellero,

ano 1580. 12.°

3. Los siete libros de la Diana. . . Où sous le noni de Bergers if Beryres sont

comptis les amours des plus signalez d'Espagne. Traduicts d'espagnol en francois,

conferez és deux langues. P. S. G. P. Et de noueau, reueus j" corrigez par le

sieur 1. D. Bertrand. A Paris, par Anthoine du Brueil, tenant sa boutique au
Palais, en la galerie des prisonniers. M.DC.XI. 8.° de 4-(innumeradas)-347 folhas

na frente, e mais 10 innumeradas de indices.

4. De la Diana, etc. Primera y segunda parte. Agora nuevamente cori-egida

y emendada, etc. En Lisboa, por Pedro Craesbeck, impressor de su magestad.

Ano 1624 8.° de 16-(innumeradas)-687 pag. (numeralo seguida).—D'està edicSo

tem a bibliotheca indicada dois exemplares.

Fez-se da Diana urna edirtlo em tres partes: a primeira de Montemayor, a

segunda de Alonso Perez, e a'terceira de Gaspar Gii Polo. As tres partes appa-
recem às vezes encadernadas em um so volume.

Em Antuerpia foi impressa urna edifào de obras religiosas, segundo umain-
formacSo que tenho presente, pois quo ainda nSo vi exeinplar algum em Lisboa,

d'este modo:
7747) Las obras de devocion de George de Monte Mayor. En Anvers, Juan

Steelsio, 1554. 12.°— Consta que um exemplar foi ali vendido por 12 libras.

Està obra, se nào houve equivoco em a descrever, constitue, ao que julgo, a se-

gunda parte de um exemplar existente na bibliotheca publica e municipal do
Porto sob o titillo de

7748) Las obras de George de Monte Mayor, repartidas'en dos libros, y diri-

gidas a los muy aitai y muy poderosos senores don luù y dona Juana, principes

de Portogal. En Anvers, en casa de luan Steelsio, ano de mdliiii. Con privilegio

imperiai. — E no firn : Fue impreso en Anvers en casa de luan Lacio, 1554. 12.°

de xii-237 folhas numeradas na frente.

Entre os livros de D. Francisco Manuel, existentes na bibliotheca nacional

de Lisboa, appareceram os seguintes exemplares do Cancioneiro:

7749) Lancioneiv del excellentissimo poeta George de Monte Mayor, de nueuo
étnendado y corregido, etc. Salamanca, en casa de luan Perier, 1579. 12.° de ii-
234 folhas numeradas na frente, e mais 4 de indice final.— No firn diz ter sido im-
presso em Salamanca por luan Perier. Anno 1576.— 0 sr. Fernando Palha fez

ultimamente acquisirlo de um exemplar d'està edicao do Cancioneiro, arrema-
tado no leilào dos livros do sr. FerrSo, por 29^500 réis.

7750) Segundo concionerò spiritual de Jorge de Montemayor, dirigido al muy
magnifico senor leronimo de Salamanca. En Anvers, en casa de luan Latio, 1558.

S.° de viti (innumeradas)-251 folhas.

A cunosidade de averiguar que relacSo haveria entre as Obras de devocào de
Montemayor, ou Monle-mór, e o seu Segundo cancioneiro esjnritual, levou*me
a pedir cóm urgencia ao meu amigo, favorecedor, e illustre bibliophilo, sr. dr. José

Carlos Lopes, mui digno lente da escola medico-cirurgica do Porto, que tivessea

bondade de examinar o exemplar da bibliotheca publica e municipal d'aquella

cidade, e me desse alguma luz para a confrontalo do exemplar do Segundo
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cancioneiro da bibliotheca de Lisboa. Da sua resposta, que nà"o se demorou, sa-

be-se o seguiate :

A chamada Segunda parte das Obras, pelo facto de haver fronlispieio espe-

cial, corriera a folhas 7o, e lem o titulo spguinte: — Las obras de deuocion de
George de Mute mayor, dtrigidas a los muy altos y muy poderosos senores dò Juan,

y dona Juana, Principes de Portogal. Eri Anvers, en casa de Iuan Steelsio, Afro
de MDLiiir. Con privilegio imperiai.

Està parte vae, pois, de folhas 73 a 257, e comprehende trechos poelicos,

que nà"o se encontram no. Seminilo cancioneiro, comò
Tres autos representadòs en los maytines de la noche de Nauidad, a cada no-

cturno vn auto.

Breve y sotil exposicion sobre la oracion del Pater noster.

Duas cancùes e tres rillancicos.

Epistola a don Iuan Hurtado de Mendoca, e Respuesta de don Iuan Hurtado
de Mendoca, etc.

Sào iguaes nas Obras (segunda parte) e no Segundo cancioneiro as seguintes
pecas

:

La passion de Christo.

Glosa sobre las coplas de don lorge Manrique por Monte Mayor.
Omelias sobre Misereri mei Deus (eomprehendendo xx omelias), que nas

Obras vem sob a designarlo : Deuota exposicào del Psalmo Misereri mei Deus
(eomprehendendo xx canticas).

0 Segundo cancioneiro lem mais os trechos seguintes, que nao se encontram
nas Obras:

Invocacion à Virgen.

Regimiento de principes al muy alto ... don Sebastian Rey de Portugal. 0
principio d'està peca é assim :

Alto Rey, muy soberano,

de todos los Lusitanos

codi il lo de los paganos,

nombrado por muy chrisliano

entra todos los cbiistianos.

Aviso de discretos. Comeca :

A discretos aconsejo: ^

y alli donde ay mas cordura
hallo mejor aparejo,

porque al loco su locura.

E acaba:

Sea el postrero Auiso
que ay infierno y Paraiso*

Camion al Santisimo Sacramiento.

Na primeira parte das Obras (exemplar existente no Porto) nà"o existe ne-
nhuma peca, ou nenhum trecho, que se pareca com os que apontei.

A approvalo do Segundo cancioneiro é datada de 1557, dando-se a obra
corno «cheia de piedade e de santas exhortagfles».

Este simples confronto, da edicSo das Obras de devocion de 1554, com o Se-

gundo cancioneiro espiritual, de 1558, leva-me portanto a crer que e&ta é urna
nova edicSo, modificada, alterada pelo auctor, da de 1554.

N'um exemplar da Diana enamorada . . . por Gaspar Gii Polo (nueva im-
pression, con nolas al canto de Turia, Madrid, 1778), que me emprestou o meo
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amigo, livreiro- editor, Manuel Ferreira, deparou-se-me em urna nota de pag. 403

a mencio de mais urna obra de Montemayor e vem a ser :

Las obras del excelentisimo poeta Ausias March, caballerò Valenciano, tradii-

cidas de lengna Lemosina en castellano por el excelente poeta Jorge de Montemayor.
Agora de nuevo corregido y emendado en està segunda impression. Con licencia

impressas en Madrid en casa de Francisco Sanchez. Ano de 1579. 8.°—Ao prin-

cipio conlém varios elogios poeticos ao auctor e ao seu interprete, e na pag. i l

uni elegante soneto de Montemayor a March.

Na bibliotheca de Evora existe um codice letrado seculo xvi, com o titulo:

Dialogo espirilual. É de certo copia de algumas^das pecas que entraram nas Obras

de devocion.

Nas Origenes de la lengua espaùola, de Mayàns, vem no tomo i, pag. 59, este

soneto de Monte-mór :

Amor com desamor se està pagando,
Dura paga pagada estraiìamente,

Duro mal de sentir estando ausente

De mi, que vivo en pena lamentando :

0 mal, porque te vas manifestando?
Bastava-te matar-me ocultamente,

Que en fé de tal amor, corno prudente

Podieis, està alma atormentando :

Considerar podia amor de mi
Eslando en tanto mal que desespero

Que en firme fondamento està fundado:

Ora se espanta Amor en vcr-me assi,

Ora digo que passo, ora que esperò,

Suspiros, desamor, pena, cuidado.

No Manual bibliographico, do finado Pinto de Mattos, dà-se, de pag. 400 a

408, noticia de algumas cdicòes das obras do illustre poeta, de quem tratei.

JORGE PILKINGTON, cujas circumstancias pessoaes ignoro. Vejo citadas

d'este auctor, no catalogo da exposicilo de historia do Brazil (pag. 1291), as se-

guintes publicacCes :

7751) Extractos dos discursos de John Scoble; e a carta duodecima de Joseph

John Gurney, iwerrn das vantagens obtidas com a emancipando dos escravos nas

colonias britannicas, recapitulados por . . . Rio de Janeiro, na typ. de Laemmert,
1841. 4.° de 33 pag. — Diz-se no prefacio que d'este folheto foram distribuidos

gratuitamente, no Brazil, 2:000 exemplares.

7752) Epistola aos inglezes residentes no imperio do Brazil, etc. Segunda
edicùo traduzida do inglez. Ibi, na mesina typ., 1841. 4.°

7753) Replica de Jorge Pilkington a um padre do Brazil . . . sobre a verdade

religiosa. Ibi, na mesma typ., 1841. 4.°

FR. JORGE P1NHEIRO (v. Dice, tomo iv, pag. 174).

Existe na bibliotheca de Evora o Sermuo descripto sob o n.° 2108. 4.° de 1?
pag., tendo na ultima as letras Vate, que indicam sequencia de outra obra.

Tambem existe ali outro sermào, seni titulo, prégado na mesma occasiao, e

que Cenaculo attribuia ao mesmo fr. Jorge Pinheiro. Tem 14 pag., differe muito

nos dizeres, e nào se véem no firn as letras que designam sequencia de outra

obra. O ultimo paragrapho comeca: «Concluo, on illustre senado, com vos pedir
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urna só cousa», etc. Seria prégado em festa que a camara fizesse na mesma occa-

siSo. 0 que é certo é que ambos se referem ao nascimento do principe Balthasar

Carlos, e parece terem saido do ruesmo auctor. No thema divergem, porém o es-

tylo é igual em ambos.

JORGE RIVOTTI, naturai de Lisboa. Filho de Lourenco Carlos Rivolti.

CirurgiSo-medico pela escola medico-cirurgica de Lisboa. Defendeu these em 20
de julho de 1875.— E.

7754) Da expectacuo, seu valor em medicina. Lisboa, na typ. Lallemant frè-

res, 1875. 8.° de 68 pag. e mais 4 innumeradas.

FR. JORGE DE SANTA ROSA DE VITERBO (v. Dice., tomo iv,

pag. 174 e 175).

A Orazio (n.° 2109) tem 35 pag. e mais 8 innumeradas com as licencas.

Como amostra do estylo d'este auctor é curiosissimo o comeco do SermSo
da Cinza, o primeiro do tomo n do Zodiaco soberano (n.° 2110):

— «< Po és, oh Homem ! E nao serias Homem se deyxàras de ser pó. Filosofia

he està ditada pelia Divina bocca, experimentada por culpa do Home, e fundada
na verdadeyra Filosofia. He o corpo a essencial, e total materia, de que todo o

Homem consta ; e se Corpo, so consta de Cor, e Pó, bem se deyxa ver no corpo

do Homem, ser pó com cor, quanto ao Homem se deyxa ver. He a cor accidente

do corpo; he o pó a sustancia da cor, e assim guanto se ré no corpo Humano,
ou he sustancia de pó, ou nSo tem sustancia. De num P, e hum 0, se coropoem
està syllaba Pó, de que Corpo se compoem; e sendo a letra 0, o mesmo que Firn,

na lingua Grega ; e a letra P, inicial de Principio na lingua Latina, no pó tem o
Homem o seu Principio, e o seu Firn, nas duas letras de huma, e outra lingua, e

só na uniam deste pó, tem o Corpo Humano todo o ser que tem de Homem, e

que o Homem tem.

>

A Nomenclatura soberana (n.° 2112) tem vi-24 pag.

JORGE DE SA SOUTO MAIOR (v. Dice, tomo ìv, pag. 175).

Segundo li n'uma nota, o sr. Camillo Castello Branco possuia ms. uns Psal-

mos d'este auctor.

JORGE DA SILVA (v. Dice, tomo ìv, pag. 175).

Na bibliotheca nacional de Lisboa existe um exemplar do Tratado da crea-

cam do mundo (n.° 2115), edicào de Lisboa, na off. de Phelippe de Sousa Villela,

1697. 8." de 4-(innumeradas)-H0 pag. e mais 6 innumeradas de endechas, can-

tiga e licencas. — É urna edicào diversa das que fìcaram mencionadas.
Tambem na bibliotheca de Evora existe outro exemplar d'este Tratado, edi-

cao de Lisboa, 1680, por Joào GalrSo, com iv-H5 pag.

A mesma bibliotheca tem outro exemplar da Homilia (n.° 2116), cujo rosto

cxacto é o seguinte:

Omelia do Sanctissimo Sacramento. — Este titulo é impresso por baixo de
um calix. No verso do rosto estào as licencas, e na foìha seguinte comeca a tfo-

milia, que chega até fol. 36: no verso d'està comeca: Carta do mesmo auctor es-

cripta a hùa alma denota persuadindo-ha a tornar o Sanctissimo Sacramento a ho
menos espiritualmente: if desta maneira conuersando Christo nosso senor entrar

polla chaga do lodo na còtèplagam da essencia diuina.— No verso da fol. 45 co-

meca: Elegia da alma denota a seu esposo. Consta de 118 versos.— Na fol. 48
vem este encerramento : Foy impressa està Omelia do Sanctissimo Sacramento em
ha muyto nobre e leal cydade de Euora. Em casa de Andree de Burgos, aos quatro
dias de Janeiro 1554. 8.* de 48 folh. innumeradas.

A bibliotheca nacional de Lisboa tem um exemplar do Tratado emqse conti

a paixam de Xpo (n.° 2117), mas falto das folhas do principio e firn.
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JORGE THfttlPSOX, cujas circumstancias pessoaes ignoro. — E.

7755) The war in Paraguay. With a historical sketch of the coutitry and its

people and notes upon the militari/ engineering of the war, etc. London, Longmans,
Green and C.° (Printed by Spottiswoode and C.°), 1862. 8.° com cartas, plantas

e o retrato de Solano Lopez.
D'està obra fìzeramse duas versfles, urna no Brazil e outra em Buenos Ay-

res :

A guerra do Paraguay, com urna resenha historica do paiz e de seus habitan-

tes ... Traduzido do inglez por Antonio Augtisto da Costa Aguiar. Rio de Janei-

ro, Eduardo & Henrique Laemtnert, 1869. 8.°

La gueiTa del Paraguay. Acompanada de un bosquejo historico del pais y con

notas sobre la ingenieria militar de la guerra, etc. TraJucido al espanol por
D. Lewis y A. Estrada. Anotada y aumentada con un apéndice en que se refutan
algunas apreciaciones del autor y con los partes ofìriales de fos generales del ejer~

cito aliado. Buenos Aires, impronta Americana, 1869. 4.° com cartas.

0 sr. Antonio de Sena Madureira, de quem se tratarà opportunamente, pu-
blicou em resposta a està obra o seguinte :

Guerra do Paraguay. Resposta ao sr. Jorge Thompson, auctor da «Guerra do
Paraguay», e aos annotadores argentinos D. Lewis e A. Estrada, etc. Rio de Ja-

neiro, na typ. do imperiai instituto artistico, 1870. 8.° de xv-183-xxx-106 pag.

com urna carta.

7756) JORNAL DA ACADEMIA MEDICO-HOMOEOP VTDIC

A

DO lìRAZIL. Rio de Janeiro, na typ. do Diario de N. L. Vianna e typ. Brazi-

leira de Crémière, 1848. 4.°— Foi redactor o sr. dr. Maximiano Marques de Car-

valho.

7757) JORNAL DE ADMINISTRACÀO. Coimbra, imp. Commercial,
1879 e 1880. 8.°— Foi seu redactor o bacharel Joaquitn de Almeida da Cunha.
Era semanai e sairam trinta e seis numeros. Juntamente com o Jomal de admi-
nistracào e de igual formato publicava o redactor urna colleccSo de legislacào ad-
ministrativa e de fazenda, cujo primeiro tomo comprehendc 218 pag.; o segundo
nSo passou da pag. 64.

7758) JORNAL DO AGRICULTOR. Principios praticos de economia
rural. Rio de Janeiro, na typ. Carioca, 1879-1881, com estampas.— Saiu sema-
nalmente, e era redactor principal o sr. Dias da Silva Junior.

7759) JORNAL DE AGRICOLTURA PRATICA, dedicado aos latra-

dores portuguezes e sob a proteccùo de sua magestade el-rei o senhor D. Luiz 1.

Lisboa, 186o. 4.°— Publica(2o quinzenal. 0 primeiro numero appareceu em 15
de outubro. Foi seu fundador o sr. D. Miguel de Alarcao.

Tem saido com irregularidade, em diversos periodos, mas julgo que ainda
continua.

7760) JORNAL DE AGRICULTURA E SCIENCIAS CORRELA-
TTVAS» Publicacào destinada aos lavradores portuguezes, com a coUaboracao dos

principaes agronomos e medicos-veterinarias, portuguezes e estrangeiros. Porto, na
typ. de Fraga Lamares, 1880. 4.°— Foram seus fundadores os srs. Fraga Lama-
res e Alves Torgo Junior. 0 primeiro numero appareceu em 1 de dezembro de
1880. Cada numero saia mensalmente com 20 pag., mas a numeralo era seguida

no tomo de 12 numeros, com gravuras intercaladas no texto. Em 15 de dezembro
de 1882 tinha chegado, em publicacSo regular, ao firn do tomo iv.

Collaboraram n'esta foiba, entre outros, os srs. Alves Torgo Junior, A. A. de
Aguiar, Annes Baganha, Duarte de Oliveira Junior e Ornellas Cysneiros.

Em 1883 ainda foram publicados mais quatro numeros, tendo o ultimo a
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data de lo de fevereiro, e a indicalo de voi. v. Depois ftmdiu-se com o Agri-

cultor portugitez, de que é editor o sr. Ernesto Chardron, continuando com os

mesmos collaboradores e redactores. 0 primeiro numero d'esse accordo com a

anterior empreza saiu a 1 de abril (com a rubrica de voi. vi) com este aviso:

«Ao cornerai* o sexto anno da sua publicacao, o Agriculior portvguez apresenta -

se aos seus leitores de màos dadas com um collega, o Jonial de agricultura e scien-

cias correlativas.»

7761) JORNAL DOS AMORI- 8, ou as caiouradas de Coimbra. Lisboa, na
typ. de Antonio Lino de Oliveira, 18.37. 8."— 0 primeiro numero appareceu em
jansiro.com 15 pag., de que existe na bibliotheca nacional de Lisboa um exem-
plar. Devia ser acompanhado de estampas, conforme foi annunciado o segundo

numero, mas nunca vi nenhuma.

7762) JORNAL DE ANNUNCIOS E MAIS ALGUMAS COU8AS.
Lisboa, na typ. de Nunes sem fillio, 1838. 4.°— A bibliotheca nacional de Lis-

boa possuia "um specimen d'està folha, mas extraviou-se a colleccào onde exis-

tia, por isso nào pude vel-a.

7763) JORNAL (O) DOS ARTISTAS. Lisboa, na imp. de J. H. R. e

Castro. 1836. 8.° gr.— Cada numero de 16 pag. Era semanai, apparecendo aos

sabbados. 0 primeiro numero saiu em dezembro de 1836 e o segundo em janeiro

de 1837, mudando de typ. Durou até ao decimo oitavo, formando ao todo um vo-
lume de 240 pag. de numeralo seguida.

# 7764) JORNAL DOS ARTISTAS. Periodico artistico, luterano e no-

ticioso. Rio de Janeiro, na typ. Braziliense de Maximiano Gomes Ribeiro. Fol.

peq.— 0 primeiro numero appareceu em 1862.

7765) JORNAL DOS ARTISTAS, folha dedicada à classe operaria.

Coimbra, na imp. Commercial, 1878, in-4.° gr. — 0 primeiro numero appareceu

em novembro, sondo proprietarios e redactores os srs. Adelino Veiga, B. M. Costa

e Silva e Annibal A. Pereira, com a collaboraci) dos srs. J. Marlins de Carvalho,

E. Fernandes Thomas, Guilhermina J. M. da Costa e Silva, etc. Sairam apenas
oito numeros. 0 ultimo tem o retrato e a interessante biographia do sr. Joaquim
Martins de Carvalho, redactor do Conimbricense. (V. n'este tomo do Dice, o nome
respectivo.)

7766) JORNAL DA ASSOCIALO FRATERNAL DOS SAPATEI-
ROS E ARTES QUE TRABALHAM EM GABEDAL. Lisboa, na typ. de
A. J. F. Lopes, 1853. Fol. peq. de 4 pag.— Era semanal. Comecou a sair em ou-

tubro d'esse anno, tendo urna commissao de redaccao composta dos socios srs.

Manuel Gomes da Silva, Antonio da Silva Ribeiro e Joaquim Gomes de Sousa
Leal.

Depois do n.° 26, publicado em marco de 1854, deixou de ser semanai, pas-

sando a sair em periodos imieterniinados; por exemplo, o n.° 27 appareceu em
maio, o 28 em agosto, o n.° 29 em novembro do mesmo anno, chegando a nu-
meralo até pag. 120. 0 exemplar existente na bibliotheca nacional de Lisboa nao
vae alem d'este numero.

7767) JORNAL DA ASSOCIALO INDUSTRIAL PORTUENSE»
Porto, na typ. de Faria GuimarSes, 4.» gr. — 0 primeiro numero appareceu em
15 de agosto de 1852, estando a redaccao confiada a urna commissAo composti
dos socios srs. Antonio Ferreira de Macedo Pinto, Arnaldo Anselmo Ferreira

Braga, dr. Francisco de Salles Gomes Cardoso, Joio Francisco Aranha, JoSo Mar-
ques Nogueira Lima, Joaquim de Santa Gara Sousa Pinto, José de Parada da
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Silva Leitóo, José Victorino Damasio, Luiz Anlonio Pereira da Silva, Luiz Au-
gusto Parada da Silva Lcitào, Pedro de Amorim Vianna, Salustio Bettamio de Al-
meida e Verissimo Alves Pereira.

A sua publicacito foi irregular. Comecou quinzenalmente, depois passou a

semanai, sendo impresso em diversas typographias.

Tomo i (agosto de 1852 a julho de 1853), com 6-384 pag., afóra a foiba do
rosto.

Tomo ii (agosto de 1853 a julho de 1854), com 7-384 pag., idem.

Tomo in (agosto de 1854 a julho de 1855), com 8-384 pag.

Tomo iv (agosto de 1855 a julho de 1856), com 8-384 pag.

Tomo v (setembro de 1856 a dezembro de 1857), com o-384 pag.

Tomo vi (maio de 1858 a marco de 1859), com 8-384 pag.— Este tomo traz

no comeco a seguinte indicalo: redactor, Agostinho da Silva Vieira; adminis-

trador, A. J. da S. Teixeira. E no tira do ultimo numero a declarafào de que ter-

minava a «actual empreza do Jornal da associaste industriai portuense». No en-

tretanto, appareceu depois o
Tomo vii (fevereiro a junho de 1860), com 152 pag. (Nfto vae alem a col-

leccio que Uve presente.)—A nova empreza dizia, no seu programma, que o
jornal era protegido, alem da associalo industriai indicada, pela industriai do
Porto, pela coiumissao centrai da industria, e pela sociedade Madrepora, do Rio
de Janeiro, que subscrevéra com 200 exemplares.

Creio que appareceu ainda outra serie, pois segundo se infere da indicalo
posta no Annuario vortuguez (1863), do sr. Sousa Telles, pag. 207 a 208 eram
n'aquella epocha redactores cs srs. Antonio Manuel Lopes Vieira de Castro e José

Joaquim Rodrigues de Freitas, mas nào sei em que anno cessou de todo està

pnblicacSo, alias muito interessante e cuidadosamente redigida.

7768) JORNAL DA ASSOCIALO DOS PROFESSORES. Lisboa, na
typ. de Francisco Xavier de Sousa & Filho, 1856.— 0 prinieiro numero saiu

em 1 de novembro. Era quinzenal e redigido por conimisstfes de redaccao, a que
pertenceram, entre outros, cs socios srs. Antonio Augusto da Silva Lobo, Antonio
Augusto Monteiro de Campos, J. I). M. Pessoa de Amorim, P.e Joaquim Vilal da
Cunha Sargedas, D. José de Lacerda, Antonio André Maciel, Antonio Francisco

Moreira de Sà e Joao José Maria Jordào.

0 ultimo numero publicado foi a 15 de julho de 1862. Comprehende cinco

series, ou volumes, de 192 pag. de numeralo seguida, excepto o ultimo (na col-

leccSo que examinei), que nSo passou de pag. 152.

7769) JORNAL DE BELLAS ARTES (v. Dice, tomo iv, pag. 176 e

177).

Quando se trata do primeiro Jornal de bellas artes, onde na Un. 6.* da pag.

177 se lé : com oito pagina* de texto rada um; emende-se : Os seis numeros pu-
blicado» sào de nutneraguo seguida, contendo ao todo 96 pag.

7770) JORNAL DA DIBLIOTBECA ECONOMICA. Lisboa, na typ.

Universal, 1854. Foi.— 0 primeiro numero saiu a 6 de maio. Tinha gravuras
intercaladas no texto, algumas d'ellas assignadas por Flora, urna artista que se de-
dicarci a està especialidade. Os proprietarios eram os fundadores da «biblioteca
economica», Fana & C.«

J77i) JORNAL DOS CACADORES. Lisboa, 1875.— Foi fundado em
1875 pelo sr. Francisco Zacharias de Aca, associado aos srs. Emilio Monteverde
Junior, e F. Neves de Castro, mas creio que durou pouco tempo.

7772) JORNAL DE COIHBRA.— Segundo o catalogo coordenado pelo
sr. Joaquim Martins de Carvalho, inserto no Conimbricense n .• 3:758, de 31 de
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agosto de 1883, foram publicados tres jomaes com o Ululo indicado, e impressos
em diversas epochas:

Primeira: de 1812 a 1820. Era redigido n'aqueila cidade e impresso em Lis-

boa. V. Dice, bibliographieo, voi. iv, pag. 177.

Segunda: de 1868 a 1869.

Terceira: de 1873 a 1875.

Em muitos numeros da importante colleccao do Conimbricense, sob a indi-

cacio : tematismo, Jornalismo em Coimbra, Jornalismo em Portugal, Movimento
jornalistico, etc, encontram-se interessantissimas notas historicas, criticas, e es-

pecies de sobejo aproveitaveìs e indispensaveis para os que quizerem escrever a
nossa historia do jornalismo. Como amostra indicarci, alem do numero acima, os

n.M 2:688, de 3 de maio de 1873; 2:827, de 29 de agosto de 1874; 2:914, de 15
de junho de 1875; 3:2»0, 3:282 e 3:283, de 7, 14 e 18 de janeiro de 1879;
3:463, de 12 de novembro de 1880.

7773) JORNAL DAS COLOIV1AS. Lisboa. Fol.— PublicacSo semanai
dedicada aos interesses das possessóes portuguezas de alem mar. Fundador, pro-

prietario e redactor principal o sr. André Meyrelles de Tavora do Canto e Castro,

com a collaboralo de diversos. Contém quasi nove annos de existencia, e conti-

nua. Appareceu em 1876.

* 7774) JORNAL DO COMMERCIO. Rio de Janeiro, na typ. de E.
Seignot-Plancher & C% e na Imperiai e Constitucional de J. Villeneuve & C.%
1827. Fol. peq. e max.— Segue ainda a sua existencia regular. 0 sr. dr. Hamiz
Galvao, no catalogo da exposicào de historia do Brazil, pag. 385, poz a seguinte

nota :

«Substituindo o Spectador brazileiro deu o seu primeiro numero em 1 de
outubro de 1827. A 1 de janeiro de 1836 passou a ser propriedade da firma so-

cial J. Villeneuve & C.» Téem lido a direcpSo a seu cargo successivamente os srs.

Junius Villeneuve (até 1844), F. A. Picot (até 1854), commendador M. Moreira
de Castro (até 1860), E. Adet (até 1867), e d'esla data em diante o sr. dr. Luiz
de Castro. Foram até hoje redactores da parte commercial da folha os srs. Levy,
Benneton, Alfredo Basto, Lainé, Lepage, Cussen, Fourm, Cotrim e Joào Carlos

de Sousa Ferrara.»

0 Jornal do commercio, do Rio, entrou, portanto, no anno lvii.

Foi por muitos annos correspondente em Lisboa d'està importante folha o
fìnado Roberto Dias da Silva, a quem substituiu o sr. Francisco Angelo de Al-
meida Pereira e Sousa (actualmente, digno e zeloso contador da imprensa na-

cional).

7775) JORIVAL DO COMMERCIO. Lisboa, na typ. do Jornal do Com-
mercio. Fol.— PublicagSo diaria. 0 primeiro numero saiu a 17 de outubro de

1853, substituindo o Paquete commercial, que era mantido por urna sociedade, à
miai pertenciam Matheus Pereira de Almeida e Silva e seu irmSo José Pereira

da Silva. Estes dois, associados com Carlos Payante, foram os fundadores do Jor-

nal do commercio, e a elles se aggregaram pouco tempo depois, corno socios redac-

tores, Anthero Albano da Silveira Pinto e Luiz de Almeida e Albuquerque. Foi,

porém, necessario reforcar a sociedade na parte do capital, e entrarara mais os

socios Antonio Candido Gomes Rollili Dourado e Joaquim Maximiano Affonso*

Em 1855 ou 1856 deixou de fazer parte da redaccSo Anthero Albano da Silveira

Pinto. Passados annos, vendo que podia ficar so na propriedade do Jornal, o

sr. Luiz de Almeida e Albuquerque, director principal e redactor, propoz e al-

cancou um accordo n'esse sentido com os seus antigos socios, dissolvendo a so-

ciedade e indemnisando os que saiam d'ella. 0 ex-associado Matheus Pereira, an-

tes de partir para o Brazil (onde falleceu), ainda permaneceu por alguns mezes
no Jornal, mas corno simples collaborador da secffio commercial.
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0 sr. Luiz de Almeida e Albuquerque, por querer afastar-se da vida activa

do jornalismo, ou por qualquer outra circumstancia, que nao sei, vendeu em 18
de julho de 1881 a propriedade do Jornal do commercio aos srs. Henry Burnay
& C.*, que ainda a possuem.

Antes e depois de effectuado esse centrato, a parte principal ou politica da
folha tem sido confiada a escriptores eminentes e a homens publicos vantajosa e

brilhantemente collocados, entre os quaes contarei os srs. conselheiro José Maria
Latino Coelho, conselheiro Carlos Bento da Silva, conselheiro José da Silva Men-
des Leal, conselheiro Luiz Augusto Rebello da Silva (hoje fallecido), conselheiro

Jo5o de Andrade Corvo, conselheiro Antonio Maria Pereira Carrilho, conselheiro

Antonio de Serpa Pimentel, bacharel José Ribeiro Guimaraes (hoje fallecido), e

Luciano Cordeiro.

Nas seceòes «economica, litteraria, scientiflca, noticiosa», etc, téem collabo-

rado nSo só alguns dos escriptores citados, mas tambem outros muitos de saber

e talento, e entre elles poderei citar: Alexandre Herculano, dr. Vicente Ferrer

Neto Paiva, Luiz Augusto Palmeirim, Sebastiao Bettamio de Almeida, bacharel

Henrique Midosi, Luiz Quirino Chaves, Alberto Osorio de Vasconcellos, Joaquim
de Vasconcellos, Francisco Adolpho Coelho, Balthazar Radich, Sebastiao José Ri-

beiro de Sa, Jesuino Ezequiel Martins, Antonio José de Seixas (assignado ## S.),

José Joaquim Rodrigues de Freitas, D. Antonio Alves Martins, Joaquim Henri-

ques Frauesso da Silveira, Manuel Pinheiro Chagas, D. José de AlarcSo, Paulo de
Moraes, Antonio Candido Gonealves Crespo, Anatoie Calmels, José Duarle Ra-
malho Ortigao, Manuel Bernardes Branco e ChristovSo Ayres. Este ultimo tem
ao presente a parte economica e a direccao litteraria. A direccao superior da
folha é do sr. conselheiro Antonio de Serpa.

Entre os folhetinistas téem figurado : a sr.a D. Maria Amalia Vaz de Carvalho
(assignando M.J, Luiz Quirino Chaves (assignando Jodo Ninguem), A. de Oliveira

Pires (assignando Arnaldo de Oliveira), bacharel Henrique Midosi (assignando

H. Al).

Tem correspondentes effectivos no Porto, que é o sr. Malheiro Dias; em Ma-
drid, Morasem (pseudonymo); em Paris, de Villeneuve e Davigny (pseudonymos);
e em Londres, Scott (pseudonymo).

7776) JOHNAL DAS DAMAS. Revista de litteratura e modas. Lisboa,

na typ. Universal, 1867-1878. Fol. Com estampas e figuras coloridas.— Foram :

proprietario e editor o livreiro J. J. Bordalo ; e redactor principal F. P. Barbosa
Nogueira, com a collaboralo de diversos escriptores, entre os auaes D. Maria
Rita Chiappe Cadet, Joao de Deus, Julio Cesar Machado, Luiz de Araujo, Ma-
nuel Roussado, P. Freire de Almeida e J. M. Pereira Rodrigues. 0 primeiro nu-
mero appareceu em janeiro de 1867.

Depois do volume pubiicado em 1878 ainda sairam dois ou tres nu-
meros em 1879, e em fevereiro d'esse anno findou de todo este jornal com o
n.° 146.

# 7777) JORNAL DO DOMINGO. Litteratura, historia, viagens, poe-
sias. Pernambuco, typ. Academica, 1858-1859. Fol. peq.— Foi seu fundador e

redactor principal, o sr. José de Vasconcellos, com a collaborarlo dos srs. drs.

Soares de Azevedo, Torres Bandeira, Aprigio Guimaraes, Autran, Pinto de Cam-
pos e outros. Parece que d'està folha só sairam dezoito numeros, pois o sr. Vas-
concellos no indicado periodo fundou para a substituir outro semanario, 0 jornal

do Recife, collaborado pelos mesmos escriptores, de 1859 a 1860. N'essa epocha,

pouco mais ou menos, era fundada, na capital da provincia de Pernambuco, outra

gazela, mas de intuitos politicos, sob igual titulo e ainda ao presente dirigida

pelo sr. Vasconcellos.

* 7778) JORNAL DO DOMINGO. Publicacùo consagrada aos conheci-
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mentos «tew. Rio de Janeiro, na typ. Economica. Fol. —- 0 primeiro numero ap-

paraceli em 1864.

JORNAL DO DOMINGO. Lisboa, 1881. 4." gr. com gravuras.— 0 pri-

meiro numero appareceu em 20 de fevereiro. Desde entào até o presente, publi-

cado com algurna irregularidade, por circumstancias independentes da vontade

do editor, que por causa d'està follia teve que ir ao fìrazil; mas jà està a con-

cluir o terceiro anno ou volume. Tem sido director, desde o n.° li, o sr. Manuel
Pinheiro Cliagas, com a collaboracflo de muitos escriptores contiecidos, entre os

quaes vejo fìgurarein os srs. Alberto Ferreira de Oliveira, Bulhao Palo, Christo-

vSo Ayres, Cunha Bellem, Delpliim de Almeida, Fernando Caldeira, Gervasio Lo-

bato, Guerra Junqueiro, Jayme de Séguier, Joao de Mendonca, Jo5o Tedeschi,

José Antonio de Freitas, José de Sousa Monteiro, Julio Cesar Machado, Latino

Coelho, Luiz GuimarSes, Luiz Osorio, Urbano de Castro e visconde de Castilho.

0 editor-proprietario, é o sr. Augusto de Sampaio Garrido, amanuense da
direc^So dos consulados do ministerio dos negocios estrangeiros, e segundo offi-

ciai da secretarla da junta geral da bulla da cruzada, condecorado com as cruzes

de Italia, de Salvador da Grecia, e da Corda de Ferro de Austria.

7779) JORNAL (O) DE EVORA. Hebdomadarìo de apicultura, commer-
cio, industria e Utteratura. Lisboa, na typ. de F. X. de Sousa & Fillio, 1863.

Fol. — Saia aos domingos, e o primeiro numero appareceu em 1 de novembro de

1863. 0 originai era escripto, ou colligido, em Evora, pelos srs. Fernando Nunes
Godinho, José Gomes, capitào veterinario de cavallaria 5, e outros.O n.° 20 d'està

folha é de 12 de marco de 1864.

7780) JOHNAL DO EXEHCITO PORTUGUEZ. Lisboa, na typ. Fran-
ceza e Portugueza, rua Formosa, n.° 67, 1841. 4.° Com est.— Era bi-mensal, e

seu editor- proprietà rio, o tenente coronel Pedro André Gitton. 0 primeiro nu-
mero tem a data de 1 de Janeiro.

Na introduce^ dizia-se, «que o jornal trataria dos primeiros elementos da
arte militar, seguindo gradualmente os modernos principios da tactica de todas

as armas, e os da estrategica, e geralmente todas as innovafòes conhecidas nos

exercitos europeus, extrabindo dos melhores escriptos ludo quanto houvesse de

bom em cada urna das armas, para que todos os individuos do exercito estives-

sem em dia com estes conhecimentos, reservando no jornal o necessario espaco

para a insercSo das ordens do exercito, e acceitando, para serem devidamente
publicados, os artigos sobre assumptos d'aquellas especialidades, que para esse

erteito fossem oflèrecidos».

Do n.° 8 do jornal se infere, que o primeiro numero, datado, corno disse, de
1 de janeiro de 1841, so appareceu em agosto. A distribuifào do n.° 12, datado

de 15 de junho do mesmo anno, e ultimo d'està publicafào, verificou-se jà no
anno seguinte, 1842, seni que fosse sabida, ou divulgada, a causa dos atrazos e

da final suspensSo; corno tambem nao foram conhecidos os individuos, que com-
punham a sua redacc5o e ad ministralo.

N'uns apontamentos, que tenho presentes, do punho do general barào de
Wiederhold (Augusto Ernesto Luiz), leio o seguinte: — «NSo pudenunca desco-

brir quem fossem as pessoas que pertenciam ao Jornal do exercito. A empreza de
similnante publica^ao, por ter sido o primeiro ensaio jornalistico militar entre

nós, merece ser rcgistada, e tambem porque contém varios artigos de mereci-

mento, e algumas estampas sobre assumpto historico do nosso paiz. Póde ser que
aquella suspensSo procedesse de baver sido desajudada de recursos pecuniarios,

ou talvez por outras circumstancias ignoradas».

Depois d'està empreza, houve outra tenlativa em 1845, vindo a ser a setrun-

da, e nSo a primeira revisla, corno por equivoco ficou mencionado no Dice..

tomo vii, pag. 151, ultima linha. (V. o artigo Jornal militar, adiante.)
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7781) JORI*AL DOS FACULTATIVOS MILITARES (v. Dice, to-

mo iv, pag. 179).

Este jornal, tendo entrado no sexto anno, susnendeu a sua publicacSo comò
n.° 67 de junho de 1849. Assim o declara no firn d'esse numero.

0 Escholiaste medico so veiu a sair em julho de 1851 com o sub-titulo de
Jornal dos facultativos militares, scndo redactores os srs. Antonio Gomes do
Valle e dr. José Antonio Marques, e perente o sr. Antonio Joaquim Namorado.
Tem a designalo tambem de «2." serie, 7.° anno de publicagflo». No proemio
diz-se: «Embaraeos, epe fóra longo e ocioso noticinr, fìzeram snspender a publi-

cag5o do Jornal dos facultativos militares, em junho de 1849, depois de scis an-

nos de exislencia; mas a conviccao da necessidade d'està publicacào nunca dei-

xou de ser conhecida e apreciada por aquelles que tomam a peito a gloria e os

interesses de urna classe illustrada, e preponderantemente o melhor desempenho
do servico sanitario, que Ine esla commettido». Segue aflìrmando que o antigo

Jornal dos facultativos militares poderia continuar a sua exislencia, se fosse aju-

dado, etc—V. o artigo Escholiaste medico, Dice, tomo ix, pag. 179.

* 7782) JORNAL DAS FAMILIAS. Publicacào mensal, ornada de figu-

rinosi vinhetas, aguarellas, pecas de musica, moldes, desenhos, etc. Rio de Janeiro,

editor B. L. Garnier. — Come'eou a sair em 1863, em 8.° gr., com boas estampas
e impressao muito nitida. Cessou a publicacào com o numero de dezembro de
1879.

7783) JORNAL DO FUNCHAL. Funchal, na typ. Funchalense, 1878,
in-4.° gr. 0 primeiro numero appareceu em 31 de outubro.

7784) JORNAL DO GREMIO LETTERARIO DE ANGRA DO OE-
ROISMO. Publicacào quinzenal — Saiu o primeiro numero em 1 de maio (aliàs

fevereiro) de 1868, e concluiu-se o primeiro volume e primeiro anno com o n.° 24
em 1 de fevereiro de 1869. 0 firn d'està publicacào era (corno se diz no pream-
bulo): «Popularisar a leitura, diffundir os conhecimentos uteis, chamar ao tempio

do estudo os timidos e os desanimados, apresental-os taes quaes sao ou podem
ser, grandes e uteis «1 sua patria». Foram principaes collaboradores os srs. Joà"o

Carlos Rodrigues da Costa, Antonio Gii da S. M. Bettencourt, padre Manuel Fran-

cisco dos Santos Peixoto, Theotonio Flavio da Silveira, Ernesto Rebello, Augusto
Loureiro, F. M. Supico, Aniceto A. dos Santos, Francisco Xavier da Silva, etc.

Conlém o volume 192 pag. em 8.° gr., impresso em diversas typographias de
Angra.

7785) JORNAL DE HORTTCULTURA PRATICA, premiado com me-
dalha de prata na exposicao horticola de Lisboa em 1870. Proprietario, José Mar-
ques Loureiro. Redactor, José Duarte de Olireira Junior. Collaboradores: em
Portugal os srs. Albano Coutinho, dr. Basilio Conslantino de Almcida Sampaio,
conselheiro Camillo Aureliano da Silva e Sousa, Edmundo Goeze, George A.
Wheelhouse, Joaquim Casimiro Barbosa, dr. Julio Augusto Henriques, visconde
de Villa Maior. Em Franca, mr. A. Dumas. Na Belgica, mr. J. Verschafelt. Na
Allemanha, Herr G. Pabst. Porto, typ. Lusitana, 1870. 4.° gr.

7786) JORNAL DA INFANCIA. Lisboa, 1875. — Foram fundadores
d'està foiba, de curia duracào, os srs. Duarte Villa Pouca, J. M. Garcez Pallia, e

F. de Guimaràes Fonseca, tèndo a collaboragào de diversos.

7787) JORNAL DA INFANCIA* Senuinario illustrado. Editores Mattos
Moreira óc Cardoso. Lisboa, na typ. dos editores, 1883. 4.° gr.— 0 primeiro nu-
mero saiu em 4 de Janeiro. Continuou regularmente a publicac,ao até o n.° 52,
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em que suspendeu. A colleccSo d'este jornal é em dois semestres ou toraos, n.°* 1

a 26, e n.°» 27 a 52. Collaboraram n'elle diversos escriptores.

# 7788) JORNAL DE INSTRUCCÀO E RECREIO. Publicado pela

associando luterana maraiiliense. MaranhAo, na typ. Maranhense, 1845-1846. 4.°

gr.— Parece que forani só publicados 24 numeros, coristituindo um voi. de 191

pag. 0 primeiro numero saiu em 15 de janeiro de 1845. Era de conta de urna

sociedade luterana, composta de mancebos estudiosos e de talento, à qual per-

tenciam, entre outros illustres maranhenses, os srs. drs. Antonio Henriques Leal,

Augusto Frederico Colin, Luiz Antonio Vieira da Silva, Pedro Guimaraes e Reis

Raiol.

7789) JORNAL DE LISBOA, ou folha diaria. Lisboa, na impr. Regia,

1809. Fol. peq.— 0 primeiro numero saiu cm setembro. Nos annuncios dizia o
editor, que apparecem todas as tardes, cxcepto aos domingos, para antecipar as

noticias que todos desejavam saber. Ignoro de quem fosse a empreza, mas creio

que o governo nào seria estranho a ella.

7790) JORNAL LITTERARIO, periodico quinzenal. Coimbra, na imp.

Litteraria, 1869, 1870 e 1871. 4.° — Publicaram-se 36 numeros. Os primeiros zi
constituem o primeiro volume, que saiu regularmente em 1869, comprehendendo
iv-216 pag. 0 segundo volume cornecou em o n.° 25, com pagina^ao indepen-

dente, e comprehende iv-92 pag. Os numeros d'este volume sairam em periodos

irregulares, em 1870 e 1871. Contém mui curiosos artigos, e entre elles acha-se

a transcripcSo de urna interessante carta de José Anastasio da Cunha. No segundo
volume foi reproduzido, porém com alguns erros e inexactidOes, o manuscripto

de Joao Pedro Ribeiro, pertencente à biblioteca da universidade, intitulado His-

toria da igreja poi'tugueza. Entre os collaboradores figuraram os srs. Lopes Praca,

Francisco Adolpho Coelho, Antonio José Teixeira, Guilherme de Yasconcellos

Abreu, F. I. de Mira, G. A. Gagliardini.

7791) JORNAL MILITAR. Lisboa, na typ. de M. J. Coelho, 1845. 4."

Com est.— 0 primeiro numero appareceu em 1 de novembro d'esse anno; e o

ultimo, 21, em 1 do setembro de 1846, sem indicacSo das rasóes, mas natural-

mente a suspensào era devida aos successos politicos d'aquella epocha. A nume-
ralo era seguida, e ao todo formou um volume de 236 pag. Osultimos numeros
sairam da imp. de José Baptista Morando.

No programma dizia-se que està folha era «especial, e principalmente, des-

tinada para os officiaes do exercito, e mais individuos, que, por circumstancias,

nilo tivessem frequentado as escolas militares, comprehendendo artigos, sobre

historia militar; origem, progressos e fins da fortificac.'to, tanto permanente, corno

de campanha; ataque e defeza de pracas; tactica elementar e estrategia; servico

do corpo do estado maior general do exercito; e outros assumptos, que tivessem

immediata relacao com a arte da guerra •.

Parece que foi seu fundador, quando menos redaclor mais effectivo, o entSo

capitilo de arlilheria Francisco José Maria de Azevedo.

A Revista militar, fundada em 18i9 (Dice, tomo vii, pag. 151), veiu a ser,

pois, o terceiro periodico dedicado ao exercito portuguez.

# 7792) JORNAL DAS MO£AS. Rio de Janeiro, na typ. Esperanca, de
P. P. Correia, 4.° Com gravuras.— Comecou a sua publicacao em 1876, mas nSo
sei se ainda existe.

# 7793) JORNAL DE NOTICIAS. Ribandar, na typ. do proprio jornal,

1868. Fol.— Era semanai, mais noticioso que politico, seguindo o programma do
Diario de noticias, de Lisboa, sendo redactores os srs. Thomaz de Aquino Mou-
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r5o Garcez Palha e Placido da Costa Campos. 0 primeiro numero apparcceu em
1 de outubro d'aquelle anno e o ultimo a 30 de abril de 1869.

Com o titulo de Jornal de noticias lem havido folhas no Porto, Lisboa, Rio
de Janeiro, etc.

7794) JORNAL DOS OPERARIOS, de instniccao e recreìo. — Foi pu-
blicado o primeiro numero em abril de 1852, na typ. de Faria Guimarfies, rua

do Bomjardim (Porto), a qual era administrada por Antonio José da Silva Tei-

xeira (naturai ne Lisboa), aqtualmente seu proprietario e morador na Cancella

Velha. Publicaram-se apenas cinco numeros. Foi o primeiro jornal de operarios

Sublicado no Porto, devido à iniciativa de Francisco Gaetano de Mello (naturai

e Lisboa, jà fallecido) e Pedro José da Concetto. Foi por essa epocba que co-

megou a tornar raizes e se desenvolveu o principio da associalo no Porlo. A
este semanario seguiram-se outros, alguns de curia duracfio, corno a Voz do
operano, de que foi proprietario e redactor Joa"o Augusto Teixeira Nunes, im-
presso na typ. do Nacional, de José Joaquim Gon^alves Basto, no largo do
Corpo da Guarda; mais tarde o Jornal dos artista*, impresso na typ. da rua da
Fabrica, scndo seu proprietario e redactor Joauuim Cardoso de Sousa (naturai de
Coimbra, jà fallecido), uni apostolo sincero e devotadissimo ao principio societa-

rio, ao qual prestou relevanlissimos servicos.

7795) JORNAL PARA RIR. Semanario comico, prophetico e salyrico.

Lisboa, na typ. do Progresso, 1856. 4.°— Fundado pelo desenhador, gravador

e jornalista, Francisco Augusto Nogueira da Silva (hoje fallecido), e publicado

por urna sociedade, à qual nào foram estranhos o illustre poeta Antonio Feliciano

de Castilho e o sr. Luiz Filippe Lei te, que collaboraram n'este semanario, ora

anonymamente, ora com pseudonymos. Altri buem ao primeiro d'estes collabora-

dores a serie de artigos intilulada Camòes para rir, que principiou em o n.° 18.

0 primeiro numero appareccu em 15 de maio; o vigesimo quarto, em que ficou

terminada a primeira serie, em 23 de outubro do indicado anno, com 132 carica-

turas. A segunda serie comecou em 2 de julho de 1857, e durou pouco. Foi edi-

tor o sr. Francisco Gonfalves Lopes, director da typ. do Progresso, e tambem
editor de outras obras.

7796) JORNAL PARA TODOS, folha noticiosa. Lisboa, na typ. Lusitana,

1869. Foi. — 0 primeiro numero apparcceu a 1 de dezembro. Era redactor prin-

cipal o sr. Carlos Lisboa. Creio que nSo foi alem do numero 52, que saiu em fe-

vereiro de 1872.

* 7797) JORNAL PARA TODOS, luterano e illustrado. Rio de Janei-

ro, na typ. Americana. Foi. peq.— Parece que foi fundado em 1875. Nada mais

posso dizer da sua existencia.

* 7798) JORNAL PARA TODOS. Maranhào, na typ. do Paiz.— Fo-

llia de instruccSo e recreio. Creio que saia semanalmente. Durou dois annos,

1877-1878.

7799) JORNAL DE PDTARAIACIA , CHIMICA E H1STORIA
NATURAL MEDICA (de Goa). V. Jouo Herctdano de Moura, lomo x, pag.

274.

7800) JORNAL DE PHARMACIA E SCIENCIAS ACCESSORIA8
DE LISROA. Lisboa, na imp. Silviana. — Comecou a sair em janeiro de 18i8,

sendo seus unicos redactores os srs. José Tedeschi e Vicente Tedeschi. A publi-

cacào tambem era feita em series, corno a do Jornal da sociedade pharmaceutiea

lusitana.
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7801) JORNAL DE PHARMACIA E 8CIENCIA8 MEDICA» DA
INDIA PORTLGUEZA. Nova Goa, na imp. Nacional, 1862. Fol. peq. — Era
mensal. Proprietario e redaclor principal Antonio Gomes Roberto (jacilado n'este

Dice, tomo vui, pag. 157). 0 primeiro numero ou fasciculo saiu em janeiro do
indicado anno e o ultimo em janeiro de 1863, comprehendendo 2 volumes com
70 e 202 pag. alem das dos indices.

No anno seguinte, Gomes Roberto publicou urna nova serie com outro ti-

tulo: Archito de pharmacia e sciencias accessorias, em 4.°, do qual sairam 8
volumes, de 1864 a 1871. É publicacao interessante, e aqui muito pouco vulgar.

Quando o auctor, Gomes Roberto, falleceu em Lisboa, em 1884, n urna casa da

prafa da Alegria, enconlraram-se no leilio do seu espolio uns dez oudoze exem-
plares completos (as duas series), e vi que passaram logo das màos do arrema-

tante, o commerciante de livros Lino Cardoso, para a de diversos amadores. Eu
comprci um exemplar. Para a bibliotheca nacional de Lisboa foi outro.

* 7802) JORNAL POETICO, ou colleccuo das meìhores composicGes, etc,

por Desiderio Marqnes Ledo. Lisboa, 1812.

7803) JOHNAL (0) DO PORTO. Porto. Fol.— Publicacao diaria. Come-
$ou a ser impresso em 1838 na typ. Commercial, rua do Bellomontc, e depois

passou para typograpbia propria. É propriedade do sr. Antonio Rodrigues da
Cruz Coutinho, connecido livreiro-editor porluense, que primeiro estiverà asso-

ciado com o sr. dr. Barbosa Leào. RedaccSo anonyma. Téem, comtudo, perten-

cido a està redacfSo alguns homens illustres, corno os srs. conselheiro José Lu-
ciano de Castro, dr. José Barbosa Leào, bacharel A. A. Castilho e Mello,Ramalho
Ortigfio, Julio Diniz, Alberto Pimentel, Sousa Viterbo, padre Mendes, Oliveira

Ramos, Prelo Pacbeco, SimOes Ferreira, Fernandes Reis, e outros. Foi em tempo
seu correspondenle eflectivo em Lisboa o sr. Mariano Cyrillo de Carvalho, a quem
substituiu o sr. Tito Augusto de Carvalho, e a este seguiu-se o sr. JoSo Cesario

de Lacerda, ao presente um dos redactores do Diario popular. O sr. Lacerda

tem jà mencSo no Dice, tomo x, pag. 221.

0 Jornal do Porto entrou no 26.° anno de existencia.

7804) JORNAL DA SANTA EGREJA LUSITANA DO ORIENTE.
Jornal officiai ecclesiastico. V. Dice, tomo iv, pag. 179.

Comecou a sua publicacao comò Appenso aos boletins officiaes do eslado da
India, desde 22 de maio de 1844 alé o firn do anno de 1845; e com o titulo de
Jornal da santa igreja lusitana do oriente desde janeiro de 1846 até mar^o de

i8i9. Eni 1847 saiu um numero em inglez : The anti-propaganda compiler : sup-

plement to the Journal of the Portugttese Church of the East. 0 redactor principal

e conhecido d'està publicacSo foi o arcebispo primaz D. José Maria da Silva Tor-
res. 0 ultimo e unico numero, saido em 1849, contém a despedida d'este prelado
com as bullas dos tres ultimos arcebispos da India.

É tao rara està colleccuo, que na imprensa nacional de Nova Goa tambem nSo
existe completa. 0 conselheiro Cunha Rivara tinha conseguido, com muita diffi-

culdade, coordenar urna para a sua escolhida bibliotheca. V. Breve noticia da
imprensa nacional em Goa, pag. 82 e 83 ; e A imprensa em Goa, pag. 96 e 97.

7805) JORNAL DE SCIENCIAS MATHEMATICAS E ASTRONO-
MICAS. Coirnbra, na imp. da Universidade, 1877. 8.° gr. — Fundado pelo sr.

dr. Francisco Gomes Teixeira, lente de mathematica da universidade de Coirnbra

e socio correspondente da academia real das sciencias de Lisboa, e por elle quasi

exclusivamenle redigido. Entre os seus collaboradores figuram os srs. Alfredo

Schiappa Monteiro, Antonio da Rocha Peixolo, Daniel Augusto da Silva e outros

mathematicos distinctos. O primeiro numero appareccu em janeiro do indicado

anno.
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Tem continuado a sua publicacilo mensal regular. Este anno (1884) entrou
no v tomo.

7806) JORNAL DE SCIENCIAS MATIIEMATICAS, PnySICAS E
NATURAE8, publicado sob os auspicios da academia real das sciencias de Lis-

boa. Lisboa, na typ. da mesma academia. 8.° gr.— 0 primeiro numero appareceu
em novembro de 1866 coni vn-92 pag. coni eslampas; e o ultimo do tomo i em
dezembro de 1867. 0 roslo d'esle tomo, porém, tem a data de 1868, e compre-
hendc 347 pag. e 2 de indices, o eslampas litliographadas.

Na seccao bibliographica do Jornal da noile (n.° 330, de 22 de janeiro de
1871), entao redigido pelo illustre jornalisla e critico Teixeira de Vasconcellos
(fallecido em Paris em 1878), dizia-se o seguinte: — «Pura e exclusivamente
scientifico, este jornal é destiuado a colligir e publicar os escriptos que, sem te-

rem as proporgóes de memorias academicas, importam comtudo à divulgacelo de
muitas investigacóes, e patenteiam ao mundo que o grau de cultura das sciencias

exactas e naturaes em Portugal nào està em tal atrazo, conio por malevo-
Jencia ou ignorancia se afigura aos estrangeiros, e o que mais é, a alguns na-
cionaes».

Elitre os collaboradores figuram os srs. Carlos Maria Gomes Machado, Agos-
tinho Vicente Lourenco, Antonio Augusto de Aguiar, Bernardino Antonio Gomes,
Daniel Augusto da Silva, Felix de Brito Capello, Francisco da Ponte e Horta, Hen-
rique de Barros Gomes, José Maria Latino Coellio, José Vicente Barbosa du Bo-
cage, Luiz Porfirio da Motta Pegado, etc.

Desde o anno de 1868 até o presente, acham-se publicados 9 tomos ou 36
numeros. Cada tomo é composto de 4 numeros, de numeracao seguida, com 300
pag., pouco mais ou menos, com gravuras intercaladas no texto e eslampas litlio-

graphadas em separado. Està publicacào lem sempre saido em periodos irregula-

res, mas continua. Aclia-se no prélo o tomo x.

JORNAL DAS SCIEXCIAS 3IEDICAS DE LISBOA (v. Dice, tomo iv,

pag. 170).

Comecou, effectivamente, em janeiro de 1835. Cada anno era dividido em
2 tomos com mais de 300 pag. Sob o indicado titulo so sairam os dois semestres

do anno 1835; em janeiro de 1836 mudou, corno jà se disse, para o de
Jornal da sociedade das sciencùis medicas de Lisboa. — No primeiro semes-

tre, que comprehende o tomo ni d'este jornal, foram publicados os estatutos da
sociedade, approvados por portaria de 19 de fevereiro de 1836. (Pag. 249 a
259).

A impressilo, feila em diversas typographias, e desde muilos annos (1859)
na imprensa nacional, tem sido mais ou menos regular, dirigida por urna com-
missao de redaccao. No anno corrente (1884) cntrou no tomo xlviii, e a com-
missAo é composta dos srs. Eduardo Augusto Motta, Francisco Augusto de Oli-

veira FeijSo, Joao Ferraz de Macedo, José Antonio Serrano e Pedro Antonio
Bettencourt Raposo.

# 7807) JORNAL SCIENTIFICO, ECONOMICO E LITTERARIO.
Rio de Janeiro, na typ. de Torres, 1826. 4.° de x-274 pag. e mais 1 follia.

# 7808) JORNAL (O) DAS SENDORAS. Modas, interattiva, bellas ar-

ìes, thealros e critica. Rio de Janeiro, na typ. Parisiense e typ. do Jornal das Se-

nhoras, 1852-1855. 4.°, illustrado.— Foi redactora a sr.« D. Candida do Carmo
Sousa Menezes.

7809) JORNAL DA SOCIEDADE AGRICOLA DO PORTO. Porto,

na typ. Commercial, 1856. 4.°— Comecou a publicacao semanai em janeiro do
indicado anno.

13*
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Foram seus redactores principaes os srs. A. Ferreira Girà"o e A. Ribeiro da

Costa e Almeida, coni a collaboralo de diversos.

# 7810) JOHNAL DA SOCIEDADE DE AGRICULTRA, COM-
MERCIO E INDUSTRIA DA PROVINCIA DA BADIA. Bahia, na typ.

do Diario, 1833-1836. 4.»

JORNAL DA SOCIEDADE PIIARMACEUTICA LUSITANA (v.Dtcc.,

tomo iv, pag. 180).

A publicafSo d'està folha comecou effectivamente em janeiro de 1836, sendo

redigida por urna commissào eleita pela mesma sociedade, na qnal entraram mui-
tos annos os srs. dr. Joaquim José Alves, Francisco José Rodrigues Loureiro,

Henrique José de Sousa Telles, Joaquim Nunes Barbosa, Manuel Vicente de Je-

sus, Joaquim Urbano da Veiga, José Tedeschi, Mariano Cyrillo de Carvalho, José

Joaquim Alves de Azevedo, Antonio Joaquim Lobato e outros. Saia por series,

constando de 5 tomos cada urna. Foi impresso na typ. Universal, e de 1860 em
diante na imp. Nacional, por lhc ter sido concedido subsidio do governo.

# 7811) JORNAL DA SOCIEDADE PROMOTORA DA INSTRUC-
CAO PUBLICA DE OHIO PRETO. Oiro Preto, na typ. do Universa], 1832-
1834. Fol.

# 7812) JORNAL DO TflEATRO LUCINDA. Rio de Janeiro, na typ.

do largo da Carioca. Fol. peq.— 0 primeiro numero appareceu em 1881.

JORNAL DE TIMON (V. Jouo Francisco Lisboa, tomo in, x e xi).

7813) JORNAL DO TRABALHO. Lisboa, na typ. do Jornal do com-
mercio, 1862. Fol. — 0 primeiro numero saiu em 4 de agosto, e findou a publi-

cacSo com o n.° 72. Foi fundado por Guilherme Augusto Rademaker Teixeira
(typographo, aue entSo dirigia a officina de composito do Jornal do commercio,
e hoje falleciao), e era collaborado por diversos escriptores e artistas. V. a oste

respeito o Annuario do sr. Sousa Telles, pag. 211.

# 7814) JORNAL DOS TYPOGRAPUOS. Rio de Janeiro, na typ. de
Peixoto de Leile e na do Jornal dos lypographos, 1858, Fol. — Na exposigào de
historia do Brazil appareceram d'està folha sessenta numeros (1 a 60), porérn nao
sei se a publicacao continuou ou cessou.

JOSÉ DE ABREU BACELLAR CHICHORRO (v. Dice, tomo vi,

pag. 181).

Era cavalleiro da ordem de Christo. Foi sogro do 1.° visconde de AJgés.

A obra Relagóo breve (n.° 2137) è de 130 pag.

JOSÉ ACCURSIO DAS NEVES (v. Dice, tomo iv, pag. 181).
Como se advertiu nos «additamentos», saiu errada a indicacao do logar da

morte de José Accursio : foi em Sarzedo, concelho de Arcani I, e nà*o em Sarze-
das. V. a seu respeito a biographia do sr. dr. Rodrigues de Gusmao, inserta no
jornal A nacuo, em 1849.

Àcerca da morte de José Accursio, tenho presente urna carta de pessoa fide-

digna, compatricia d'elle, que escreve o seguinle : «Posso dizer que foi encontra-
do morto ao abandono nas vizinhancas do Sarzedo, em um palheiro, que muitas
vezes tenho visto, para onde de vez em quando se retirava ou refugiava, com re-

ceio da perseguicSo, que na Beira foi desbragada em toda a exlens5o da palavra,
desde 1834 até 1839, contra os que se haviam mostrado affectos à causa de D. Mi-
guel».
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Facamos algnmas recti ficacóes e ampliacGes ao que ficou mencionado:
0 Manifesto da rasao (n.° 2140) tem 44 pag.— No anno seguinte (1809)^

teve este opusculo segunda edicào no Rio de Janeiro.

A n.° 2141 teve reimpressùo no Brazil.

A voz do patriotismo (n.° 2142) foi impressa em 1808 e n5o em 1809. Tera

29 pag.

As Reflexòes sobre a invasào dos francese* (n.° 2143), téem 72 pag. No mesmo
anno foram rcimpressas no Rio de Janeiro.

Das Observacues (n.° 2144; fizeram no mesmo anno urna reimpressSo no Ria
de Janeiro.

0 Desperlador (n.° 2146) tem 37 pag., e o Post-scriptum (n.° 2147), 21 pag.

Em cerai, formam urna só peca com estcs dois folhetos. Foram reimpressos no
Rio de Janeiro em 1809.

Do opusculo Genei'osidade de Jorge HI (n.° 2148) fez- se nova edicào no Rio
de Janeiro.

As Tres pecas palrioticas (n.° 2150) tiveram outra edicào no Rio de Ja-

neiro.

Do Manifesto em que exiwe e analysa os procedimentos (n.° 2154) saiu se-

gunda edicào da imp. de AlcoLia. Lisboa. 1822. 4.°

As Cartas de um portuguez (n.° 2157) sao ao todo 27, formando um volume
de 217 pag. As primeiras 8 impressas em 1822, as seguintes publicadas jà depuis

da quécla da constituicao em 1823, com frontispicio novo, purém continuando a
numeralo.

P. JOSÉ ADÀO DOS SANTOS MOERA, filho de José dos Santos Dias,

nasccu em 1814, na povoacao de Corticos, freguezia de Cervos. Foi provido na
abbadia de S. Viceule de Cha, em 1840; nomeado arcypresfe da comarca de
Monte Alegre em 1845, parocbiou na sua igreja trinta e quatro annos.— M. a 3-

de outubro de 1874.

Escreveu artigos na Revista universal Usbonense, na Atalaia catholica, no
Almanach de lembrancas e no Archivo pittoresco, saindo alguns anonymos. Foi

por rnuitos annos correspondente do Dracarense. A sua morte foi choruda dos pa-

rochianos, entre os quaes deixou saudosa memoria. V. urna commemoracSo necro-

logica a seu respeito no Commercio do Minho, n.° 275, de 19 de novembro de
1874.

JOSÉ ADELINO SERRASQLEIRO, filho de Francisco José Serras-

queiro, naturai de Castello Branco. Nasceu a 22 de dezembro de 1835. Bacharel

formado em philosophia pela universidade de Coimbra. Seguiu este curso com
distinccao. recebendo premios em diversas cadeiras, e fez formatura em 1880. De-

dicou-se depois ao ensino particular. É socio effectivo do inslituto de Coimbra e

professor de mathematica no lyceu da mesma cidade. — E.

7815) Elementos de arithmetica, compostos segundo os artigos do programma
officiai para o ensino d'està sciencia nos lyceus. Coimbra, na imp. da Universidade,

1869. 8.° de 282 pag.

Segimda edicào, com o mesmo titulo. Ibi, na mesma imp., 1876. 8.° de 351

Pag.
Terceira edicào, com o titulo : Tratado dementar de arithmetica, composto

seguiulo os artigos do progì-amma officiai para o ensino d'està sciencia nos lyceus.

Ibi, na mesma imp., 1879. 8.° de 31b pag.

Quarta edicào, com o mesmo titulo. Ibi, na mesma imp., 1881. 8.° de 320
pag.

Quinta edicào, com o mesmo titulo. Ibi, na mesma imp., 1882. 8.° de 324

Pa g-
Sexta edicào, com o mesmo titulo. Ibi, na mesma imp., 1883. 8.° de 326 pag.

7816) Tratado de geometria dementar, composto segundo o programma ofjt-
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dal para o casino d'està sciencia nos lyceus. Ibi, na mesma imp., 1879. 8.° de 356
pag. com estampa no texto.

Segunda edicào, coni o mesmo titulo. Ibi, na mesma imp., 1882. 8.° de 423
Pag-

Terceira edicào, com o mesmo titulo. Ibi, na mesma imp., 1881. 8.° de 418

7817) Tratado de algebra elemento)', composto segando o programma officiai

para o ensino d'està sciencia nos lyceus. Ibi, na mesma imp.. 1878. 8.° de 343 pag.
• Segunda edicào, com o mesmo titulo. Ibi. na mesma imp., 1883. S.' de 343

pag.
^
7818) Elementos de trigonometria rectilinea, compostos segnndo os artigos do

programma officiai para o ensino d'està sciencia nos lyceus. Ibi, na mesma imp.,

1877. 8.° de 116 pag. e 1 estampa lithographada.

Segunda edicào, com o titulo: Tratado dementar de trigonometria rectilinea,

composto segundo o p'ogramma officiai para o ensino d'està sciencia nos lyceus. Ibi,

na mesma imp., 1882. 8.° de 130 pag. coni estampas no texto.

7819) Elementos de orMimetica, para uso do primeiro anno dos lyceus. Ibi,

na mesma imp.. 1881. 8.° de 70 pag.

Segunda edicào, coni o mesmo titulo. Ibi, na mesma imp., 1882. 8.° de 74 pag.

Terceira edicào, com o mesmo titulo. Ibi, na mesma imp., 1884. 8.° de 74 pag.

7820) Elementos de geometria plana, para uso do primeiro anno dos lyceus.

Ibi, na mesma imp., 1881. 8.° de 39 pag.

Segunda edicào, com o mesmo titulo. Ibi, na mesma imp., 1884. 8.° de 39 pag.

7821) Elementos de algebra, para o ensino d'està sciencia no lerceiro anno dos

lyceìis. Ibi, na mesma imp., 1882. 8.° de 120 pag.

JOSÉ ADOLPHO TRONY, fìllio de Luiz Trony, nasceu em Madrid, a 30
de janciro de 1825. Formou-se em dircito, pela universidade de Coimbra, em
1848, e recebeu o grau de doutor em 1854. É lente cathedratico da faculdadede
direito da mesma universidade Tem exercido a advocacia em diversas co-

marcas. e principalmente nos auditorios da de Lisboa, onde reside. — E.

7822) Dissertarlo inaugurai para o arto de conclusoes magnas na facul-

dade de direito. Coimbra, na imp. da Universidade, 1854. 8.° gr. de 34 pag. O

ral, e com applicarlo do % unico do artigo 862." da «Novissima reforma judicia-

ria».

7823) lieflexòes jurùlicas de Antonio Zeferino Tavares de Carralho e sua mu-
Iher, D. Maria Francisca de Ornella*, da quinta do Travaz : na causa que Ihes

movem Antonio Gaspar Tavares de Carralho, juiz de direito das Caldas da Rai'

uba, e sua midher D. Maria Barbara Tavares de Carralho. Coimbra, imp. Conim-
bricense, 1856. 4.° de 26 pag.— O nome do sr. dr. Trony so vem no fini: Oad-
vogado, José Adulpho Trony.

7824) Questuo ócerca da [onte dos Amores, na quinta das Lagrimas, entre a
iU.

m* camara municipal de Coimbra e o ex.
mo par do reino Miguel Osorio Cabrai

de Castro. Lisboa, na typ. Portugueza, 1869. 8.° de 90 pag.

7825) Reflexues juridicas offerecidas na primeira e segunda instando ])or Mi-
guel Osorio Cabrai de Castro, na causa que contra elle move a camara municipal

de Coimbra, pretendendo que se Ihe mantenha urna sewidào para a fonte das La-
grimas, que è propriedade do rèu. Coimbra, typ. de Santos & Silva, 1867.

Coni relacào ao assumpto de que tralam estes folhetos foram publicados va-

rios opusculos, entre os quaes mencionarei os segnintes:

1. A questuo actual das serventias publicas para a fonte das Lagrimas, folha

solta, publicada em appenso ao jornal Tribuno popular, impressa na typ. do

mesmo periodico. Tem a data de 1 de novembro de 1866 e é assignada por Ma-
nuel dos Santos Pereira Jardim.

2. Relatorio da geremia da camara municipal de Coimbra desde 2dejaneiro
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de 1866 até 2 de janeiro de 1868, pelo dr. Manuel dos Santos Pereira Jardim.

Coimbra, imp. da Universidade, 1867. 8.°— N'este rclatorio, a pag. 80, ha um
capitolo intitulado : Servenlias publicas na quinta das Lagrimas.

3. Reflexòes juridicas offerecidas pela camara municipal de Coimbra na causa

ave move conlra o digno par do rcino Miguel Osorio Cabrai de Castro. Coimbra,
imp. da Universidade," 1867. 8.° (Sao assignadas pelo advogado da camara Manuel
de Oliveira Chaves e Castro.)

4. Analyse juridica do accordilo proferido pela relacào do Porto em 16 de

agosto de 1867 sobre a scrviddo publica da quinta das Lagrimas, por Manuel de
Oliveira Chaves e Castro. Coimbra, imp. da Universidade, 1868. 8.°

Alem d'isto referiram-se a està questao os jornaes que se publicavam por
esse tempo em Coimbra.

7826) Resposta no inventario a que se procede na sexta vara civel de Lisboa,

por fallecimento do conselheiro José Maria de Abreu, dada por parte da ex.
ma

sr.*

D. Maria da Conceicào Pereira da Silva Forjaz e Menezex, e mandada publicar

por seu fUho Miguel Osorio Cabrai de Castro. Coimbra, na imp. da Universidade,

1875. 4.» de 24 pag.

JOSÉ AFFOSSO BOTELIIO DE ANDRADE DA CAMARA E CAS-
TRO, naturai de Ponta Delgada. Filho de José Alfonso Botelho.bacharel em direito

pela universidade de Coimbra, formado em 18oi, escrivao de direito na Uba do
Faial, e d'ahi transfendo para igual cargo na Ribeira Grande, ilha de S. Miguel.

Collaborou em diversos periodicos, e entre elles o Progresso, de Lisboa, o
Faialense e a Esmeralda do Atlantico, e redige actualmente a Epocha, de Ponta
Delgada. Tem grande amor aos livros, e por isso chegou a formar urna das mais
copiosa.s bibliothecas insulanas, que constantemente vae augmentando. É auctor

de uns opusculos bibliographicos, dedieados espccialmente a Camoes, os quaes
nSo posso descrever agora por nao os ter prescntes.

JOSÉ AFFOSSO DE ESPERGUEIRA, naturai de Vianna do Castello,

nasceu a 19 de fevereiro de 1832. Fillio do commendador Matheus dos Santos

Barbosa, da casa da Espergueira, e de D. Thereza Carolina Alfonso Barbosa, o
primeiro failecido em 1853 e a segunda em 1837. Depois dos preparatorios em
Braga, matriculou-se na universidade de Coimbra, onde recebeu o grau de ba-

charel em mathematica e bacharel em philosophia ; e depois matriculou-se na
escola do exercito com o intuito de seguir o curso de engenheria, mas interrom-

peu-o, e regressou à terra natal. Ahi exerceu varios cargos, corno vereador, ad-

ministrador do concelho e juiz substilulo, por alguns anno», scndo nos de eleicao

popular muitas vczes reelcito. Presidente da associalo dos artistas viannenses,

director do asylo da infancia desvalida e da companhia fomentadora viannense ;

e um dos mais enthusiastas fundadores do theatro de Vianna, talvez o mais vasto

dos da provincia. Era proprietario e um dos mais assiduos redactores da foiba

politica Aurora do Lima, que conta vinte e nove annos de existencia ; e corres-

pondente dedicado do Commercio do Porto, n'aqutMla cidade.— M. em 28 de
marco de 1884. A Aurora do Lima n.° 4248, de 31 do mesmo mez, saiu tarjada

de preto, contendo varios artigos commemorativos. No principal ÌCi-se que José

Affonso de Espergueira fóra um tconterraneo glorioso, de talento productivo, de
Grader energico e perseverante, de iuiciativa audaz e triumphadora, que der-

rubava obstaculos e contrariedades, comprazendo-se na lueta, comò quem tinha

a consciencia piena da sua forca!»

* 1). JOSÉ AFFOSSO DE MORAES TORRES, naturai do Rio de Ja-

neiro, fillio do capitao de ordenancas Joao Affonso de Moraes e de D. Antonia

Constancia da Rocha Torres. Nasceu a 23 de janeiro de 1805. Depois dos estudos

preparatorios entrou no collegio que os padres congregados da missào de S. Vi-

cente de Paulo, idos de Portugal, estabeleceram em Minas Geraes, e ahi tomou
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ordens. Foi depois vigario collado na freguezia de Nossa Senhora da Concei'cSo

de Congonhas do Campo, parodio de S. Francisco Xavier do Engenho Velho, e

seguidamente apresentado bispo na diocese do Para. A sua elcicao para estas al-

tas funccòes sacerdotaes tem a data de 1843; confirmado em janeiro de 1844, to-

moli posse em maio seguinte; mas, sentindo-se abatido e enfermo, ppdiu e obteve
a resignacSo em 1857, recolheiido se ao Rio de Janeiro, onde ainda leccionou
bistoria, lalim e outras malerias, no collegio de S. Pedro de Alcantara no Rio
Comprido. Durante os seus esludos, e nos primeiros annos do sacerdocio, D. José

Affonso exercéra o magisterio e prégàra em varios templos, conquistando bora
nome.— M. na provincia de Minas Geraes a 25 de novembro de 1865.

Fóra examinador synodal na diocese do Rio de Janeiro, commendador da
ordem de Chrislo, presidente honorario do insliluto de Africa em Paris, membro
honorario da academia das bellas artes do Rio de Janeiro e do insti tuto episcopal

religioso da mesma cidade, membro correspondente do instituto historico e geo-

graphico brazileiro e de outras sociedades litterarias. Tem honrosa e detida men-
cio no discurso proferido pelo dr. Joaquim Manuel de Macedo no instituto his-

torico, em sessao solemne de 15 de dezembro de 1866. V. Jornal do commercia,
do Rio, de 20 de janeiro de 1867, e a Revista universal, voi. xxrx, parte 2.»,

pag. 446.— E.

7827) Licues elementare» de eìoquencia nacional Para, 1851.— Sà"o cxtrahi-

das da obra de Francisco Freire de Carvalho.

7828) Compendio de philosopliia racional. Para, 1852.

P. JOSÉ AGOSTIXIIO DE MACEDO (v. Dice., tomo iv, pag. 183).

Ha que fazer algumas rectificafOes e ampliactfes.

A noticia que, a respeito de José Agostinho, appareceu em a Nouvelle bio-

graphie gènèrale, tomo xxxii (1860), assignada K., é inexacta. Quasi tem tantos

erros corno os periodos de que se compfle.

Na pag. 185, Un. 21. •, leia-se 477, em vez de 677.

As senten^as e outros documentos relativos A expulsao de José Agostinho de
Macedo (entao fr. José de Santo Agostinho) do convento da Graca, acnam-se pu-
blicados na integra no Conimbricense, n.°* 2658 e 2659, de 14 e 18 de janeiro

de 1873.

Em 1872, um admirador enthusiasla do padre, em Beja, lembrou-se de man-
dar collocar, na parede da casa em que nasceu José Agostinho, um marmore eom
urna inscripcao commemorando o nascimento do justamente celebre polygra-

pho. Houve quem censurasse eslc facto, alias honroso para o auctor da "com-
memoracao. cujo nome ignoro, mas a pedra ficou onde foi posta, e ali con-

tinua™.*
Na Gazeta de Lisboa (follia officiai). n.°243, de 14 de outubro de 1831, saiu

um artigo contendo notas biographicas do padre José Agostinho, dizendo que elle

«tivera conio homem alguns deleitos, que resgatara com muitas qualidades rele-

vantes. . . >» Tratando do funeral, registou o seguinte. que dou em extracto:

« . . .que o sr. infante D. Miguel o soubera apreciar, dando-lhe mui distinclas

demonslrafóes de benevolencia ; que na sua ullima enfermidade o honràra en-

viando-lhe um dos medicos de sua camara, que desvelado procurou, mas na"o era

jà possivel, prolongar-lhe os dias; que teve tambem o fallecido a distincta honra
de o seu corpo ser conduzido em um dos melhores coches da casa real, a oito,

com o competente acompan ha mento, à igreja das religiosas Trinas, no largo do
Rato, logar que Macedo designàra para sua sepultura, ao pé da capella de S. Tho-
mas de Villa Nova, applicando para isso avultada esmola as mesmas religiosas,

em conteinplacao de sua pobreza; que ali fóra recebido o corpo no dia 3, à noite,

por um luzido roncurso de pessoas conspicuas, todas penetradas da magua pela

perda do grande portugnez
;
que, findo o officio, antes de baixar o caixSo ao ja-

zigo, se tirou por ordem superior o modelo em cera de seu rosto, para que o
busto de tal var5o adorne um dia o logar a que o destinar quem assim o deter-
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minou ; que no dia 8 fóra a chave do feretro depositada na mao do sr. D. Miguel,

t'te.» (V. tambem o Conimbì-icense n.° 2617, de 24 de agosto de 1872).

No artigo acima, inserto na Gazeta, acrescenta-se : «No dia 19 de setembro

(1831), em que o acommetteu a primeira sezSo, estava ainda escrevendo o n.°27
ao Desengano, que ficou mais de meio escripto». (V. o n.° 2282 no Dice., tomo iv,

pag. 197.)

No Repositorio litterario, do Porto, n.° 2 (1834), pag. 13, em um artigo em
que Alexandre Herculano estudava o estado da litteralura portugueza n'aquella

epocha, diz elle de José Agostinho :

•Na. . . eloquencia do pulpito, a unica em Porlugal cultivada, só um orador
deixou pela estampa monumentos dignos de exame, se altcndermos à famapopu-
lar que para seu auctor grangearam : ja se vé que fallàmos do padre Macedo.
Como orador sagrado, Macedo deveu a popularidade de que gosou a um falso bri-

llio no fundo das idéas, e sobretudo a essa instrucfSo superfìcial que cometa a

invadir a capital, e que é mais damnosa às letras do que a ignorancia. Sem vis-

lumbres da sublimidade de Bossuet, sem a unendo de Fenelon, som a profundeza

de Bourdaloue, sem a nobre e evangelica simplicidade de Paiva de Andrade, ga-

nhou seu renome com os ouropeis de Seneca, mas tal renome, se ainda soar na
posteridade, nSo sera para as suas cinzas um bafejo consolador de gloria.»

0 sr. D. Antonio Romero Ortiz, na sua obra La literatura povtuguesa en ti

siglo xix, occupa-se de José Agostinho de pag. 19 a 59. É um descnvolvido es-

tudo critico, em que elle descreve o padre escriplor, poeta e orador d'esle modo :

«Foi durante a sua longa vida, e principalmente depois da morte de Bocage,

o censor unico, o dispensador exclusivo das reputacOes, o juiz arbitro, o soberano
absoluto no campo das letras lusitanas. Os escriplores d'aqudle tempo, tanto reli-

giosos comò profanos, theologos e mathematicos, philosophos c poetas, historia-

dores e publicistas, tiveram que submetter-se toJos. de vontade ou à for^a, A sua
auctoridade omnimoda e suprema. A sua iaboriosidade incansavel, a sua memoria
prodigiosa, a sua erudipSo vastissima, o seu engenho poetico, a sua palavra elo-

quente, a sua vonlade de ferro, o seu caracter batalhador e a inferioridade evi-

dente dos seus contemporaneos, eram os litulos que tinha a essa especie de dieta-

dura. Mas onde taes titulos n5o pareciam suflicientes, onde se levantava urna

intelligencia rebelde, ou um competidor presumido, ali eslava elle com as disci-

plinas de Juvenal, sempre erguidas, para nao permittir nem tolerar que ninguem
se Ihe avantajasse.

«E nào chegou certamente a essa elevada posicSo sem a ter disputado antes

em mui rijas contendas. Nunca escriptor algum foi objeclo de tao destemperadas

criticas, nem de t5o rudes aggressfles ; mas em frente dos seus adversarios, que,

segundo elle proprio confessava, nao tinham firn, nem tinham numero, crescia e

multiplicava-se. As controversias que elle provocou e sustentovi, occuparam os pré-

los de Lisboa pelo espaco de trinta annos ; e corno nao sabia defender-se sem
atacar, corno excedia a todos em audacia, em talento, em mordacidadc e em ener-

gia, e corno a sua alma vingativa e rancorosa estava sempre feebada aos senti-

mentos da delicadeza e da generosidadc, cada vez era mais temido e cada vez

mais odiado.»

E conclue:

«A posteridade desapaixonada e imparcial compadfteer se -ha das fraquezas

da sua vaidade insensata e reprovarà as violencias do seu caracter indomito, mas
prestarà homenagens immortaes ao seu csclarecido talento, ao seu fecundo enge-

nho e a inspirafao creadora.»

Diz-se a pag. 186, sob o n.° 2164, que o poema Gama fóra dedicado a Ri-

cardo Raymundo Nogueira. Parece quo houve equivoco. Em grande numero de
exemplares n5o apparece tal dedicatoria impressa. É possivel que José Agostinho
a dedicasse ao seu amigo.

Da Viagem extatica (n.° 2167) fez-se noya edi^So (que vem a ser a quarta),

em braga, por I. H. d'O. M., 1841. 8.° de xin-111 pag. e mais 1 de errata.
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A segunda edicSo do poema A natureza (n.° 2168), é de 1854, e consta de
363 pag.

^

A edicào da Contemplalo da natureza, mencionada sob o n.° 2169, c em
4.° e nao em 8.°

A Lyra anacreontica (n.° 2174) teve terceira edicào. Foi impressa em Fer-
nambuco, typ. de Santos & C.*, 1836. 16.° de 160 pag.

O sr. Uno de Macedo informou, em tempo, o auctor do Dice, que o decla-

rado traductor do drama D. Luiz de Ataide, de quem se falla sob o n.° 2227, Ihe

parecia que era um Cliristovào Maria dos Santos, portuguez, e pharmaceutico es-

tabeJecido em Villa Vinosa. Nao pude averiguar este ponto.

Na lin. 32.» da pag. 193, a edicao da Apotheose de Hercules (n.° 2235), feita

na off. de Galhardo, é em 4.° communi de 20 pag.; a da imp. Regia é em 4.°

maior de 16 pag.

Dos Semnues de acedo de grneas (n.°" 2247 e 2251) fizeram-se duas edictfes

diversa», mas com indicayocs idenlicas. A do n.° 2251 distingue-se por ter urna
errata, que na outra nao està apontada.

Emende-se na lìti. 6.n da pag. 195, Pio VI para Pio VII.— Este Elogio

(n.° 2257) foi impresso em 1827, e lem 46 pag. e nao 62, corno saiu por engano.

A respeito da obra A verdade ou pensamentos philosophicos (n.° 2260) deve
fazer-se urna advertencia importante, e vem a ser que o padre José Agostinho

moldou este seu trabalho no extenso volume do tbeologo Bergier, e traduzindo,

mais ou menos livremente, muitas passagens do Traile de la vraie réligion, etc,

esqueceu-se de o citar. Fiz este exame n'unì dos exemplares existentes na biblio-

teca nacional.

Na Verdade, pag. 19, § v, sob o titulo 0 homem livre, lé-se :

«A liberdade do arbitrio com que o bomem é senhor de suas proprias ac-

$5es, liberdade com que póde escolher entre o bem e o mal moral, obedecer ao
appetite e à rasào, é o mais nobre de seus privilegios, e o titulo, pelo qual mais
se póde approximar a Divindade. Um bruto sujeilo ao appettile ou ao sentimento

actual da necessidade, urna porcSo de materia organisada, e sempre levada da im-

pulsai que se lhe communica, sem que sobre ella possa reflectir, nao sao, por
certo, seres creados à imagem e similhanca de Deus.»

Na obra Traile de la vraie réligion; etc, do padre Bergier, tomo ri (edicào

de 1843), lé-se no artigo n, sob o titulo De la libertà de l'Iwmme, % i, o se-

guinte :

«Le libre arbitre, par lequel l'homme est maitre de ses aclions, peut choisir

enlre le bien et le mal moral : obéir à Tappéti! ou à le raison est le plus beau de

ses privilèges, celui par lequel il approche le plus près de la Divinité. Une brute

asservie a l'appétit ou au sentiment actuel du besoin, une portion de matière or-

ganisti, toujours entrainée par l'impulsion que lui est donnée à son insfu par

une cause étrangère, ne sont point des étres créés a l'image de Dieu.»

N'este capitulo, o resto é em parte imitado e em parte vertido, mas sem que
se encontre o nome de Bergier, de quem José Agostinho fazia està rapsodia.

Relativamente as Considei'acues politicai (n.° 2267), de que se promeltia um
cadei no semanai de cinco folbas, saiu um annuncio na Gazeta de Lisboa, n.° 262,

de 31 de outubro de 1820.

Os tres numeros da Tripa virada (n.° 2269) foram reimpressos no Porto, no
mesmo anno de 1823, e com igual numero de paginas, na typ. de Viuva Alvares

Ribeiro & Fillios.

O n.° 2270, Tripa por urna vez, foi tambem reimpresso no Porto, na dita

typ., mas com 70 pag., em vez de 67, corno na edicSo de Lisboa.

O n.° 1 da Besta esfolada (n.° 2278) foi tambem reimpresso na imp. Regia,

e ahi continuaram a estampar os subsequentes, corno ficou dito.

Os Sebastianistas (n.° 2287), teve outra edicSo no Rio de Janeiro, na imp.

Regia, e no mesmo anno.

Na pag. 199, lin. 16.a, leia-se Insta defensa, em vez de Justa defeza. E no-
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te-se (comò se lé nos «additamentos», pag. 430), que existem d'este folheto duas
cdifóes, feitas com typos differentes, mas iguaes em todas as indicacòes. Fez-se
outra edifSo no Rio de Janeiro, no mesmo anno 1810, e na imp. Regia. 0 litulo

è: Justa defensa do litro intitnlado «Os sebastianistas», e resposta prèvia a todas
as satyras e invertirai com que tem sido atacado seti auctor José Agostinho de Ma-
cedo.

A respeito da Carta a... Conto (n.° 2295), leia-se o esclarecimento posto
nos «addilamenlos», pag. 460.

0 Desapprovador (n.° 2311) tem 2C numeros, e nào 25, corno saiu.

Da Carta. . . ao redactor da «Gazeta universa!» (n.° 2318), existe outra edi-

cAo. Lisboa, na off. de Antonio Rodrigues Galhardo, 1821. 4.° 'de 7 pag.

Das Reflexòes imparciaes (n.° 2321) fizeram segunda edicào no Rio de Janei-

ro, typ. de Silva Porto, 1822. 4.° de 30 pag. Coritém todavia «pecas justilicati-

vas» que nSo se enconlram na primeira.

Do Parecer (n.° 2339) ha outra edicào em folio. Imp. Regia, 1827. (V. os
additamenlos», citada pag. 460.)

A Carla. . . a Faustino (n.° 2313), tem 16 pag. e nSo 19.

Da Hisloria de Portugal (n.° 2417) veja-se a nota nos «additamentos»,
pag. 460.

Da Novena da Santissima Virgem (n.° 2430). fez-se nova edicào, correcta.

0 sr. Martins de Carvalho inseriti no seu Conimbricense, n.ut 2449 e 2450,
de 14 e 17 de janeiro de 1871, mais cinco Cartas de José Agoslinho : quatro s5o
endereeadas a fr. Domingos de (Carvalho, e urna a fr. Christovào Hennques, da-

tada de 1829.

0 poema Creacóo, mencionado entre os mss. inedito», em verso, sob o
n.° 2437, foi impresso em 1865. Lisboa, na typ. do Panorama. 8.° gr. de
ix-38 pag.

No Conimbricense, n.° 3841, de 10 de junho de 1884, publicou o sr. Martins
de Carvalho um extenso artigo, intituiado Fr. Fortunato de S. Boaventura e José

Agoslinho de Macedo, em que Irata nSo só do pseudonymo 0 maco ferreo anti-

magonico, de que usou fr. Fortunato, mas tambem da celebrada polemica entre o
padre José Agostinho e o padre fr. José de S. Narciso, encommendado na igreja

parochial de S. Nicolai!, que censuràra asperamente o afamado prégador, escriptor

e polemista. V. a este respeito no Dice os dcz opusculos mencionados de
n.<> 2324 a n.° 2333, pag. 202 e 203.

Algumas pessoas, em Portugal, possuem, mais ou menos completas, pois é

difficilimo hoje completarem«se, colleccOes de obras impressas do padre José

Agostinho; porém, o que possue mais copiosa, sen5o inteiramente completa, que
eu saiba, é o sr. visconde de Alemquer.

D. JOSÉ DE ALARCÀO VELASQUES SARMENTO (v. Dice, to-

mo iv, pag. 215).

Nasceu a 28 de janeiro de 1728. Filho primogenito de Antonio de Castro

Sarmento e de D. Anna Maria dos Prazeres Cortez de Macedo. Seguiu a prolissSo

militar e foi tenente de infanteria no regimento denominado do marquez das Mi-
nas. Casou em Lisboa, em 1 770, com D. Anna Victoria de Brilo e Menezes, e dei-

xou descendencia.

JOSÉ ALARICO RIBEIRO DE REZENDE, proprietario da typ. Luso-

brazileira, cstabelecida no Rio de Janeiro, etc.— E.

7829) Dever e honra. Drama em dois artos, originai brazileiro. Rio de Ja-

neiro, na typ. Popular de Azevedo Leite, 1861. 8." gr. de 11-30 pag.

# JOSÉ ALBANO CORDEIRO, naturai do Rio de Janeiro ; nasceu a 23
de dezembro de 1818. Engenheiro civil pela escola do Rio de Janeiro, oppositor

no instituto commercial (tendo sido antes substiluto na extincta aula do com-
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mercio), socio effeclivo da imperiai sociedade amante da instruccSo, da auxilia-

dora da industria nacional, do instituto episcopal religioso e de outras sociedades.

Foi ajudante, por alguns annos, do illustre engenheiro general Pedro de Alcan-

tara Bellegarde, e primeiro ajudante do observatorio astronomico, funceòes que

deixou de desempenhar para seguir o magisterio particular, e com esse intuito

fundou o collegio «Bellas letras», que dirigiu sete annos, e doqual sairam alguns

alumnos mui distinclos. Deixando a direccao d'esse collegio, entregou-se à vida

de professor, leccionando em varios collegios do Rio de Janeiro.— E.

7830) Arithmetica dos menino*. Rio de Janeiro, na tvp. Franceza de Saint-

Amant, 1849. 8.°

7831) Album de Armia. Ibi, 1851. Fol. de 20 pag. com trechos musicaes de

composito de diversos professores.— É urna colleccao de poesias dedicada à me-

moria da finada esposa do auctor, D. Maria Leocadia Cordeiro.

7832) Os contrastes.— Serie de artigos publicados na Marnota fluminense.

Alem d'isso, encontram-se d'esle auctor grande numero de artigos nos jor-

naes Ostcnsoi- brazileiro, Minerva fluminense, Tribuna catholica, Guanabara, Ar-

chivo municipale etc.

JOSÉ ALBERTO IIOMEM DA CUXHA CORTE REAL, nasceu em
Coimbra a 25 de jullio de 1832. Fillio do doutor José Bernardo de Vasconcellos

Córte Real, lente da universidade, e de D. Anna Augusta de Mello Córte Real. Fez

a sua formatura em direito em il de julho de 1853. Por decreto de 19 de julho

de 1862 foi nomeado amanuense do ministerio do reino, cargo que tem interrom-

pido para ir desempenhar varias commissóes de servilo publico. Acompanhou eni

1863 a familia real is provincias do norie, corno secretano particular do ministro

do reino, sr. conselheiro Anselmo José Braamcamp ; em junho de 1869 nomeado
secretano geral do governo ci vii do districto de Vizeu, cargo de que foi exone-
rado por occasiSo da quéda do gabinete formado pelo marechal Saldanha em 19

de maio. Secretano geral do governo de Macau e Timor por decreto de 6 de de-

zembro de 1877 até 22 de abril de 1883, e goveniou aòuella provincia, na au-

sencia do respeclivo governador, desde 1 de maio até 8 de agosto de 1882, tendo

jà sido encarregado do mesmo governo duas vezes antcs d'aquella e desempenha-
do ali outras commissó'es. Por portaria provincial de 10 de fevereiro de 1883, en-

carregado dos negocios de Portugal na China, JapSo e Siào, na ausencia do res-

pectivo ministro. Socio do instituto de Coimbra, da sociedade de geographia de

Lisboa, da associalo dos artistas de Coimbra, etc; commendador da ordem de

Nossa Senhora da Conceicao de Villa Vicosa, por diploma de 19 de outubro de

1882, «em attenevo ao zèlo e dedicarlo com que desempenhava os deveres do
seu cargo», e commendador da ordem da Coróa de Sià"o. Foi ultimamente no-

meado consul ern Marselha.

Por muitos annos, residindo em Coimbra, leve a redacfSo principal do Tri-

buno popular, e collaborou no Progressista e no Portuguez, de Lisboa ; no Diario

mercanta, do Porto; no Macaense e Boletim officiai, de Macau, etc. — E.

7833) Viagem dos imperadores do Brazil em Portugal, por José Alberto Córte

Real, bacharel formado em direito, Manuel Antonio da Silva Rocha, bacharel for-

mado em theologìa, e Augusto Mendes Simùes de Castro, bacharel formado em di-

reito. Coimbra, na imp. da Universidade, 1872. 8.° gr. de xxxii-332 pag.— Esle

livro é dividido em duas partes e antecedido de urna introduegào pelo sr. ba-

charel A. A. da Fonseca Pinto e de urna biographia do imperador do Brazil, o

sr. D. Pedro II, pelo antigo professor do lyceu de Coimbra, sr. dr. Joào Anto-

nio de Sousa Doria, que assignou só com as iniciaes S. D. Vide Bibliographia, do

sr. Seabra de Albuquerque, 1874, pag. 70.

Com o mesmo tilulo do livro e com o sub-titulo de Noticias bibhographicas

da Viagem dos imperadores do Brazil em Portugal, foi publicado em Coimbra,

imp. Academica, 1873, um folheto contendo apreciacóes muito honrosas d'esle

livro, e entre ellas urna carta de Castilho ao sr. Augusto Mendes Simóes de Castro, e
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outra caria de Innocencio Francisco da Silva ao mesmo sr. Simóes de Castro. Àcerca

da Viagem dos imperadores do Brazil, diz Castilho : « . . . S5o quatro lioras da

tarde e tenho jà percorrido, salteadamente, o mais d'eslas 350 paginas, lodas in-

teressanles, quasi todas preciosas para a historia; e nao poucas, de notavel me-
rito littcrario, comecando logo pelo preambulo que eu tenho por um verdadeiro

titulo de gloria para o seu auctor e para as nossas letras. Por mim confesso que

me dà entranhado gosto, e corno que me excita urna intima gratidao quem assim

escreve n'estes nossos tempos tao nevoentos, t<1o frios, tao estereis e esteri lisado-

res, profondo sem enigmas, ornado sem arrebiques, elevado, mas accessivel e con-

vidativo.» 0 preambulo, que tanto agradou a Castilho, é, corno jà indiquei, da
correcta e mimosa penna do sr. bacharel Abilio Augusto da Fonseca Pinto.

7834) Commercio e industria do chà em Macau e a lei (decreto) de 27 de
dezembro de 1870. Macau, na typ. Mcrcantil, 1879. 8." de 16 pag. — É offerecido

ao deputado por Macau. Da noticia das fabricas de chà existentes em Macau, da
quantidade por ellas preparado e exportado para Inglaterra, e propóe urna refor-

ma na legislacà"o aduaneira, para facilitar o commercio directo do chà com a me-
tropole e desenvolver a industria da sua fabricafSo em Macau.

7835) Relatorio do recenseamento geral da populacùo em Macau, em 31 de
dezembro de 1878. Ibi, na mesma typ., 1881. 8." gr. de 57 pag.— Fóra publicado
em supplemento no Boletim da provincia de Macau e Timor de 31 de dezembro de
1880. Contém o relatorio das operayóes do recenseamento dividido em «processo,

altcracóes, despeza, pessoal, documentos, e recenseamento ou apreciac.ìo e com-
paralo dos dados e cifras apuradas», etc. Contém mais dezesete mappas geraes

e parciaes, alem de muilos outros comparativos, e termina com a portarla pio-
vincial, que dissolve a commissao incumbida d'este traballio, e!ogiando-a, e em
especial o presidente, auctor do relatorio.

7836) Relatorio àcerca dos productos enviados de Macau para os museus co-

lonial e do jardim botanico da universidade de Coimbra. — Publicado no Boletim
da provincia, supplemento ao n.° 26 de 28 de junho de 1880.

7837) Relatorio sobre a continuacelo da colleccionacào de productos para os

museus do reino, refendo à segunda remessa enviada em 1882. Publicado no Bo-
letim da provincia, supplemento ao numero de 8 de marco de 1882. Occupa-se
especialmente da produegào de Timor. Estes dois ultimos trabalhos tamtam foram
omcialmente louvados.

7838) Resposta à sociedade anti-esclavista de Londres. Lisboa, na typ. de
ChristovSo Augusto Rodrigues, 1884. 8.° gr. de 23 pag.

Alem d'isso, tem difl'erentes artigos e correspondencias insertas em varios

periodicos litterarios e politicos, e especialisarei os seguintes :

Cartas da China.— Publicadas no Commercio de Portugal de 1881 e 1882.

Portugal no extremo oriente.— Serie de artigos na indicada folha. Em agosto

de 1884 jà passava do n.° xvm e promettia continuar.

Macau e a metropoli—Na mesma folha, comprehendendo urna serie de nove
artigos, de n." 1379 a 1400.

Exposicào agricola de Lisboa.— Idem. O ultimo artigo d'està serie saiu em
o n.° 1437.

Discurso pronunciado em 5 de fevereiro de 1882 nas salas do leal senado de

Macau, por occasiào da exposic5o dos productos naturaes e manufacturados de
Macau e Timor, enviados para os museus do reino.— Saiu no Macaense, n.° 1 de
28 de fevereiro do 1882, e no Instituto, de Coimbra, voi. xxx, 2.* serie, n.° 1.

JOSÉ ALBERTO DA CUNUA E SILVA, morador em Lamego. — E.
7839) Lamego triumphante e Arouca exaltada. Nova relacào do culto e vene-

racùo da veneravel rainna D. Mafalda, etc. Carta que a està corte mandou José

Alberto da Cunha e Silva, etc.— Sem rosto, nem designacao da typ. 4.° de 7

pag. — Tem no firn a data de 6 de novembro de 1754. A bibliotheca nacional

tem um exemplar d'este folheto n'um volume de miscellaneas.
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JOSÉ ALBERTO REBELLO E.

7840) Historia nova do imperador Carlos Magno e dos doze pares de Fran-

ca: contém a grande batalha que teve com Malco, rei de Fez, o qual vencett Rei-

naldos de Montalvào, etc. Lisboa, por Pedro Ferreira, 1742. 4.° de 31 pag.—Tem
no rosto as iniciaes J. A. II., que tambem sairam na edicào seguinte. Lisboa, por
Francisco Borges de Sousa, 1789. 4.° de 24 pag.

JOSÉ ALEIXO FALCÀO DE GAMBOA FUAGOSO WANZELLER.
Viveu nos primeiros annos d'este seculo na iiha da Madeira, onde possuia bens.

De 1809 a 1810 estiverà preso, por circumstancias politicas, ao que julgo. Depois

por 1815, eslabeleceu residencia definitiva em Lisboa, ou no Porto.

Cultivava a poesia, e tinha no seu tempo fama de primoroso poeta. Altri-

buem-lhe urna Elegia a morte do deào Lopes Rocha, e a Ode a morte de Joào

Manuel de Abreu, inserta no Portuguez. Tem igualmente versos seus, publicados

sem o seu nome, no Investigador portuguez. V. o que disse no tomo x, pag. 301,

onde ticou transcripta a dita Ode.

Innocencio possuia d'este poeta um caderno ms. e inedito de poesias, sone-

tos, odes, canconetas, etc.

# JOSÉ DE ALENCAR (v. José Martiniano de AlencarJ.

JOSÉ ALEXANDRE DE CAMPUS E ALMEIDA (v. Dice, tomo iv.

pag. 216).

Foi doutor em leis, recebendo o §rau em 1818.

Iledigiu em Coimbra o Orilo nacional desde o n.° 25 até o n.° 135 (que foi

o ultimo), de 27 de junho a 28 de dezembro de 1846.

Està folha fòra nos primeiros numeros redigida pelo sr. JoSo de Lemos,
corno se disse a pag. 294 do tomo x.

# JOSÉ ALEXANDRE DE PASSOS, naturai da cidade das Alagoas;
nasceu a 10 de setembro de 1808. Dedicou-se a profissao de advogado, mas nao

Scrsisliu n'esta carreira. Desempenhou varios empregos publieps, e entre elles o

e officiai maior da secretaria da prcsidencia da provincia, no qual se aposentou.

Membro da assemblèa legislativa provincial, e cavalleiro da ordem de Christo.

Depois da aposentacào enlregou-se ao exercicio do magisterio particular em Ma-
ceió, e recebcu a nomeacao de inspector das escolas de inslruccSo primaria na
mesma cidade.— E.

7841) Compendio da graynmatica portugueza pelo methódo analytico, etc. Rio
de Janeiro, na typ. de M. A. da Silva Lima, 1848. 8.° gr. de 111 pag.

7842) Resumo da grammatica, etc. Ibi, na typ. Macional, 1863. 8.° de 124
pag. — Tem lido diversas edicOes, por ser adoptado em muitos collegios da córte

e das provincias.

7843) Diccionario grammatical portuguez. Ibi, na typ. de Antonio Goncalves
GuimarSes & C. 1

, 1865. 8.° gr. de yih-358 pag. e com urna advertencia final.

# JOSÉ ALEXANDRE DE SOLSA GORGEL DO AMARAL . .

.

— E.

7844) Da symphiseotomia e operando cesariana. Diagnostico, natureza e tra-

tamento da febre amarella. Da membrana blastodermica, seu desenvolvimento e

usos. (These.) Rio de Janeiro, 1860.

7845) JOSÉ ALEXANDRE TEIXEIRA DE MELLO (v. Dice, tomo iv,

pag. 216).

Depois de formado, retirou-se para a cidade natal em principios de 1860, e

ahi se uedicou por quinze annos quasi que exclusivamente ao exercicio da medi-
cina. Em 1874 toinou activa parte na publicacao seguinte :
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7846) Lux ! Revista scientifico-Utteraria quinzenal, publicada sob os auspicios

da sociedade brazileira de beneficencia (de que era entào presidente), e redigida

por F. G. (Francisco Gii) Castello Branco, J. B. (Joào Baptista) de Lacerda e J.

A. Teixeira de Mello. Campos. Anno i, 1874. Typ. do Monitor Campista. Fol. de
188 pag. a duas colurnnas, e mais 3 innumeradas de errata e indice. — Publica-

ram-sc d'està revista 12 numeros, de julho a dezembro. N'ella tem varios artigos

com a assignatura ou as iniciaes dos seus appellidos, ou anonyraos, e entre esses

figuram a introduccào e os de bibliographia.

Eni prineipios de 4875, para tratar mais cuidadosamenle da educarlo de seus

filhos na capital do imperio, deixou a cidade natal e foi estabelecer-se na córte.

Ahi recebeu, por decreto de 24 de marco de 1876, a nomeacao de chefe da seccSo

dos manuscriptos da biblioteca nacional, que entà"o passou por grandes reformas
e tomou novo impulso, gragas à actividade que Mie impriroiu a nomeacao do sr.

dr. Benjamin Franklin Hamiz GalvSo para dirigir aquelle estabelecimento. fl'csse

iogar se conservou o sr. Teixeira de Mello até que, por diploma do ministerio do
imperio de 7 de dezembro de i882, foi transferido em igual categoria para a sec-

cSo de impressos e cartas geographicas, na vaga deixada pelo sr. dr. Joao de Sai-

danha da Gama, elevado às funccóes de bibliothecario. Depois da sua entrada na
bibliotheca, o sr. dr. Teixeira de Mello tem publicado :

7847) Myssotes. Rio de Janeiro, na typ. Cosmopolita, 1877. 4.° de 112 pag.

Contém 25 liechos de poesias.

7848) Ephemerides nacionaes, colligidas por . . . epublicadas na «Gazeta de
noticias». Ibi, na typ. da Gazeta de noticias, 1881. o.° gr. Tomo i (Janeiro a
junho), com m-436 pag. a duas colurnnas. Tomo n (junho a dezembro), com
330 pag. e 1 de errata.— O tomo m, com HO pag. e v de errata geral, contém
o Indice alphabetico das «Ephemerides nacionaes». Està interessante obra com-
prehende os factos principaes da historia chronologica do Brazil desde 1500 até

1880.

Eni 1883 entrou para o instituto historico e geographico do Brazil, onde leu

parte de urna extensa memoria sua, que se conserva entre os ineditos da biblio-

theca nacional, intitulada :

7849) Descripcào historico-lopographica do municipio de Campos dos Goyta-

cazeSj comarca do mesmo nome, provincia do Rio de Janeiro. 1881. Fol.

Consta que foi tambem o auctor de urna memoria historica àcerca da pen-
dente questào de limiles entre o imperio e a confederalo Argentina, com uni

mappa do territorio contestado, traballio de investigalo de documentos inedilos

e de critica historica; mandado irnprimir pelo governo na typ. Nacional em
1883.

Redige, presentemente, com o sr. Alfredo do Valle Cabrai, a

7850) Gazeta litteraria. Publicacuo quinzenal. Rio de Janeiro, na typ. de G.

Leuzinger & Filhos. Fol. de 16 a 24 pag. a 2 colurnnas.— 0 primeiro numero
appareceu em 1 de outubro de 1883. A inda existe.

0 continuador do Dice, bibliographico, por intervengo de seu dedicadissimo
' amigo, sr. Joa<juim da Silva Mello GuimarSes, deve ao sr. dr. Teixeira de Mello

alguns obsequios muito especiaes, com relacSo a subsidios e esclarecimentos para
a continuacào d'està obra.

JOSÉ ALEXANDIUNO DE AVELLAR, fillio de Guilherme Quintino

de Avellar. Naturai da ilha de S. Miguel. Cirurgiào-medico pela escola de Lisboa,

defendeu these em 13 de outubro de 1859, sendo approvado com louvor. Fizera

o curso com muita distinegao. É ao presente guarda mór de saude de Belem.

Tem pertencido a diversas commissCes de servico publico, especialmente incum-
bidas da rcsolucSo de imporlantes questOes sanitarias.— E.

7851) Cancro das ... exthyacao. (These.) Lisboa, 1859.

Tem collaborado em diversos* periodicos, e nao ha decorrido muito tempo
sustentou urna interessante controversia àcerca de uns casos de molestia conta-
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giosa com o sr. Sousa Martins, lente da escola medico-cirurgica de Lisboa. (V.

José Tìiomàs de Soma Martins, no logar competente.)

JOSÉ ALEXANDRIA) CRAVEIRO FEIO, filho de Francisco Alexan-
drino Oaveiro. Naturai de Lameiras. CirurgiSo-medico pela escola medico-cirur-

gica de Lisboa. Defendeu these em 26 de julho de 1880.— E.

7852) Ocariolomia em Portugal. (These.) Lisboa, na typ. Nova Minerva, 1880.

8.° de 102 pag. e 2 de proposicOes e jury.

JOSÉ ALEMÀO DE MENDOX^A CISKE1ROS DE FABIA (v. Dice.,

tomo iv, pag. 215).

M. em 1 de fevereiro de 1875 coni setenta e cinco annos. Era vice-almirante

reformado.— V. a sua biographia, acompanhada de retrato, no Diario illustrado

n.° 894, de 17 de abril de 1875.

A Praxe do fóro militar (n.° 2479) teve nova edicSo em Goa, na imp. Na-
tional, 1849. 4.° de 83 pag.

D. JOSÉ DE ALMADA E LEXCASTRE (v Dice, tomo iv, pag.

217).
Nasceu em 1828. M. a 19 de junho de 1861, com trinta e tres annos de

idade apenas. Os seus restos mortaes foram trasladados, da cova do cemiterio

orientai, onde estavam, para o jazigo mandado erigir por alguns de seus amigos

e admiradores, em 24 de julho de 1863. 0 jazigo tem a fórma de rochedo, ser-

vindo de base a urna cruz singola, vendo-se aos lados a corda e a lyra. A inscri-

pc5o é: A D. José de.Almada os seus amigos. No Annuario do sr. Sousa Telles

vem urna extensa nota d'essa trasladacSo, a pag. 114 e 115.—V. a biographia,

acompanhada de retrato, na Revista contemporanea, tomo iv, pag. 277 e seguin-

tes, por Andrade^ Ferreira ; e urna extensa commemorac2o, tambem com retrato,

na Gazeta commercial, n.° 175, de 31 de agosto de 1884.

Foi effectivamente redactor da Nacào, do Seculo XIX (que fundou), do Ca-

tholico ; e collaborou no Jomal do Porto e em outras folhas. Publicou um sema-
nario sob o titulo 0 orador sagrado, eni que deixou algumas pecas eloquentes e

dignas da tribuna a que as destinàra.

Para provar o seu estudo e as habilitacóes com que se oppozera à cadeira de

philosophia transcendente no curso superior de letras, poucos mezes anles de fai-

lecer annunciare um curso livre e gratuito de philosophia, cujo programma saiu

no Parlamento de 8 de marco de 1861, e na Politica liberal de 9 do dito mez.
Alem das comedias mencionadas, tinha as seguintes :

7853) 0 casamento inglez.

7854) 0 jantar amargurado.
7855) Boa lingua.

7856) Meia do saloio.

7857) Vamos para Carriche.

Deixou ineditos : um drama biblico 0 Santo Agostinlio, e alguns romancinbos
que, logo após o seu fallecimento, foram impressos coni o titulo de :

7858) Contos sem arte. Obra posthuma. Lisboa, 1861. 8.°— Contém o sc-

guinte : Sebastianista, D'estes ha poucos, Antonio Lopes, Maria Agostinha, Tia da
Carnea, José da Costa.

JOSÉ DE ALMEIDA BARRETO BASTO, portuguez residente no Rio
de Janeiro, e ali conhecido pela alcunha de José Cebolinho, etc. — E.

7859) Os sete peceados mortaes. — Meia folha, sem designalo de logar, typ.

e anno (porém é do Rio de Janeiro, 1867).

7860) À feliz chegada de sua magestade o imperador o senhor D. Pedro II.

Ode.— Urna pag. em fol. ou 4.° gr., sem nome do impressor.

Nao sei se existem outras produccóes d'este auctor. As que ficam apontadas
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.ornam-no companheiro de Antonio Joaquim Alvares, Patroni, Menna, Jayme Ri-

beiro de Cai vaino e outros de igual cngenho.

JOSÉ ALVARES DA SILVA, medico. .
.— E.

7861) Investiganto dascausas pro.rimas do terremoto suecedido em Lisboa no
anno de 1756. Carta que ao Ul

mo
e ex.'"

0
sr. D. Luiz de Almeida, conde de Avin-

tes, eie, escreve o infìnto philosopho J. A. da S. — No firn : Lisboa, na oflic. de
José da Costa Coimbra, 1756. 4.° de li pag.

7862) Precaucues medicai conlra algumas remotas consequencias que se po-

dem excilar do terremoto de 1755. Carta que à ill.
ma

e ex.
ma

sr." D. Leonor de la-
vora, marqueza de Tavora, escreve José Alvares da Silva.— No firn : Ibi, na mes-
ma offic., 1756. 4.° de 28 pag. e mais 4 de licencas.

JOSÉ ALVES DA CU EVI!A. . .— E.
7863) Resumo dos serviros prestadas corno militar e empregado publko. (Me-

moria juslificativa.) Lisboa, na typ. de R. D. Costa, 1837. 8.° gr. de 29 pag.

JOSÉ ALVES MORENA DE RARROS, cirnrgiAo medico, lente da es-

cola medico cirurgica do Porto, eie. Jà é fallecido. — E.

7864) Importancia moral e economica da nauta geral das alfandegas, ou prò-

teccào ao traballio nacional, considerada corno oase da riqueza publica, eie. Porto,

na typ. do Antonio José da Silva Teixeira, 1858. 8." gr. de 72 pa#.

7865) Discurso pronunciado na li.-. L.\ Vniào n.° 11 do valle do Porto, ao
Or.\ da Conf:. Mag.'. Port.'. em sessùo solemne de 2 de inarco de 1863, na inau-

guracelo dos retratos dos 3/.\ /.-. e JV. M.'. Porcio, Howard e Eurico, e da inicia-

cào de tres prof.-, pelo 1:. Or.-. Franklin. Porlo, na typ. de Guttemberg, 1863. 8. J

gr. de 16 pag.

# JOSÉ ALVES VISCONTI DE COARACI", naturai do Rio de Janeiro;

nasceu a 21 de novembro de 1837. Officiai da scrretaria d'estado dos negocios da
guerra, secretano da comm issilo de compras do rnesmo minislerio durante a cani-

panna do Paraguay, ex-secretario adjunto da imperiai sociedade propagadora das

fcellas artes do Rio de Janeiro, membro do antigo conservatorio dramatico, eie.

Tem o {jrau de cavalleiro da ordem de Christo, eie. — E.

78b6) 0 amor que mata. Romance. Rio de Janeiro, na tvp. Academica, 1873.

8.° de 72 pag. — Pertence a collecrao inlitulada Bibliotheca brazileira.

7867) A mascara de gesso. Conto phantastico. Ibi. — Publicado em o n.° 2

da mesma Bibliotheca, pag. 1 a 22.

7868) Jovita, a voluntaria da morte. Romance historico. Ibi, na typ. Pro-

gresso, 1867. 8.° de 91 pag.— Saiu coni as iniciaes J. C.

7869) 0 Guarany (em collaboratilo coni Luiz José Pereira da Silva). Drama
em 4 actos e 11 quadros, extrahido do romance do mesmo Ululo de José de Alen-

car.— Representado no antigo Ibeatro provisorio em 1874, com licenca do auctor

do romance, foi depois por este embargado na 30.» representacao. Levantado o em-
bargo, as representacócs continuaram ale o numero de 52, produzindo a receila

120:000^000 réis fracos, o maior exito obtido ale ent5o nos thealros do Rio de
Janeiro com urna so peca e com tà*o limitado numero de representacGes.

7870) 0 novo Guarany. (Drama tambem extrahido do indicado romance,
com a collaboralo de Corinna de Vivaldi Coaracy.)

7871) Os Tarlufos de ed. Drama em quatro actos.

7872) Theatro por dentro. Comedia em dois actos.

7873) Mulher, marido e amante. Drama em quatro actos. (Imitalo.)

Traduziu as seguintes pecas italianas :

A fUha unica.

A desfoìra.

A cabega de Medusa.

TOMO XII (Supp.) i*
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A aclriz.

Mademoiselle Lavallière.

E do francez :

0 vampiro.

Os tre* amantes, e oulras, reprcscntadas em diverso* theatros.

Foi redactor do Correio mercanti!- desile 1853 ale 1809; do Dezeseis de julho,

Coireio do Brazil e Diario popular; e collaborador do Jornal do commercio, Vida

fluminense, Figaro, Mephistopheles, Mosquito e Recinta illustrada.

Traduziu, para serein publieados em folhetiin, os seguintes romances :

Natacha. — No Correio do Brazil.

0 homem da faca, 0 corta cabecas e Camaleùo. — No Jornal da tarde.

0 corsario de Argel. — No Diario popular.

A pelle do defunto, A carallaria, Os odios d>> familia. 0 redivivo, Ajoalheira,

0 cairo n.° 13, Os milhues do colono, A millionaria , A* mil e urna mulhercs, Ose-

gredo da viuva, As duas mdes, 0 fìllio, Trinta annos de aventuras, 0 pae de Mar-
cia, Os casamentos amaldicoados, Marna Rocambole, A sede de sangue e 0 filho de

Monte Christo. — No Jornal do commercio.

A desforra de um defunto, A bastarda, e Procure-se a mulher.— No Fo-

Ihetim.

Publicou ultimamente :

787 ì) Galeria theatral. Esbocos e caricaturas. Rio de Janeiro, na typ. e lith.

de Moreira, Maximino & C; 188i. 8.° de 277 pag. — Edicào de luxo/Uedicada
ao sr. Henrique Stepple, a quem o auctor, sob o pscudonymo de Gryphus, diz

que esle livro é a reuniilo de escriptos publicados em oulro tempo no jornal Mos-
quito, e de outros ainda ineditos. 0 auctor dividiu-o em quatro «salas» (ou par-

tes): n.° 1, Academias; n.° 2, Desenhos de figura; n.° 3, Retratos, esbocos e res-

tauracòes ; n.° 4, Criticos, auctores e actores.

Conservava ineditos :

bonecos de papel. — Colleccào de contos, originaes.

Missangas.— Poesias.

JOSÉ ANACLETO GON<? VLVES, cirurgiào-medico pela escola medico-
cirurgica de Lisboa, etc. — E.

7875) Algumas comideracues sàbre a indicando da thoi'acentese nos casos de

derramamentos de pleuriticos de origem infiammatoria. (These.) Lisboa, 1863.

JOSÉ ANASTASIO DA COSTA E SA (v. Dice, tomo iv, pag.

220).

A segunda edimo do poema Triumpho (n.° 2516) é assim:

Triumpho da innocencìa : Poema epico, dedicado ao sei-enissìmo senhor D. José,

principe do Brazil, por José Anastasio da Costa e Sa, Lisbonense, etc. Lisboa, na
typ. Rollandiana, 1827. 8.° ou 16.° de 263 pag., aleni das do frontispicio e dedi-

catoria.

Tom mais :

7876) A ilha de Thétis: poema dramatico para musica: comagrado à magés-

tade augusta da senhora D. Maria I, rainha de Portugal. Lisboa, por Sim5o Thad-
deo Ferreira, 1786. 8.° de 31 pag. — Este drama apresenla na accSo o episodio

da ilha dos Amores, no canto ix dos Lusiadas.

Entre os mss. da biblioteca do instiluto historico do Brazil existem algumas
poesias de Costa e Sa, e duas copias do scguinte :

7877) Piedade reconhecida. Acto sacro para representar-se em musica.

JOSÉ ANASTASIO DA CUNIIA (v. Dice., tomo iv, pag. 221).
Da lin. 18.* para a 19.» da pag. indicada, lé-se: «Nao concordam os biogra-

pbos de José Anastasio na data precisa do seu nascimento», etc. Por interven-

go de pessoa muito favorecedora do Dice, e esclarecido amigo, pude obter co-

i
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ia do assento de baptismo, para tirar todas as duvidas àcerca do nascimento

o insigne mathematieo e poeta.

0 assento a que nos referimos està registado no livro xi dos assentos de ba-

ptismos da freguezia de Santa Catharina, tot. 180; e diz o seguintc:

«Em 20 de maio de 1744 baptisei José, que nasceu em li d'esle mez,

filho de Lourcnco da Cunha, baptisado em S. Brissos, comarca de Beja,

arcebispado de Evora, e de I). Jacinla Ignez, baplisada na igreja nova
do Espirito Santo do Sobral, prelazia de Thomar, recebidos na Encar-
nacSo d'està cidade, c moradores n'esta na rua dos Ferrei ros. Foi pa-

drinho Antonio Caetano, morador na rua dos Espingardeiros, freguezia

de S. Nicolau, e por procuralo, D. Rosa Maria da Encarnacao, mora-
dora na rua da Atalaia, freguezia da Encarnacao.= 0 padre coadjutor,

Jotìo da Clinha Ribeiro.»

Està, portanlo, demonslrado que a data do nascimento é de 11 de maio de

1744.,

É mui interessante o que averiguou o sr. Martins de Carvalho, e rcpro-

duziu n'uma serie de folhetins do Conimbrìcense. Vou transerever urna parte,

porcpie, depois do que ficou posto no Dice, serà agradavcl aos leitores verem
aqui alguns documentos que completam e de certo modo rectificam nontos da
vida do insigne mathematieo. Eis o que no dito jornal n.° 1:246 (de 1866), com
o additamento do n.° 1:248, se lè:

«Jà que fallàmos de José Anastasio da Gunha, demos tambem conta do que
se lé na acta da congregalo da faeuldade de mathematica, de 20 de abril de
1776, unico assento em que se falla d'aquellc professor, e a qual ha pouco encon-

tràmos nos Asnentamentos das comjregacùes.

«E propondo o dr. José Anastasio, lente de geometria, um compendio dos
«elementos praticos da mesma geometria, por methodo mais breve e mais facil

«para os estudantes aprenderem ; se mandou examinar pelos mais professorcs.»

«Este conciso trecho prova ainda assim: 1.°, que José Anastasio da Gunha
chegou com effeito a receber o grau de doutor, posto que nào descobrissemos o
assento respectivo; 2.°, que jà em 1776 elle tinha composto o seu compendio,

pelo menos na parte que trata dos piincipios da geometria. E d'esla maneira se

prova o que àcerca ireste obje'cto diz o sr. Innocencio Francisco da Silva, no
seu excellente Dice, bibliographico, quando affirma que o illustre mathematieo,

muito antes dos annos que immediatamente precedem a data da publicacao dos

Principiata jà tinha composto aquelle admiravel livro. Eis os documentos offi-

ciaes a que nos referimos :

«0 marquez de Pombal, do conselho d'estado d'el-rei meu senhor, seu
plenipotenciario e logar tenente em a nova fundacao da universidade de
CoimDra, etc.

«Faco saher aos que a presente provisào virem, que havendo consi-

derado o importantissimo interesse, que nào so para as sciencias ma-
thematicas, mas tambem para as outras faculdades, resulta de haver
sempre na dita universidade um lente que reja a cadeira de geometria,

e mais elementos mathematicos, aue nreparam os esludanles para as li-

cóes de maiores e diversos estuaos u està faeuldade, e ainda de outros
inteiramente civis; e tendo a certeza de quanto é impraticavel que a
outros professores, que jà levam adiantados os seus cursos mathemati-
cos, possain ao mesmo tempo ensinar aos que principiam, tratados dif-

ferentes d'aquelles que actualmente se acharem ensmando; sendo bem
informado de que em José Anastasio da Cunha, que até agora se em-

Jirega na companhia de bombeiros do redimento de artilheria da praca
e Yalenca do Minho, ha toda a sciencia necessaria para reger a dita

li*
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cadeira coni boni nproveitamenlo dos discipulos: liei por servilo de
sua magcstade nomcal-o, comò nomeio, lente de geometria para a so-

bredita universidade de Coimbra, onde deverà logo dar principio às

suas respectivas liyóes, posto que ainda se mìo acbe encoi porado n'ella.

À qual encorporacào se procederà depois, pela niesma fórma com que
forain encorporados os outros professores ao tempo da abertura e nova
fundaeào da universidade. 0 ex.mo bispo cleito de Coimbra, reformador

reitor da mesma universidade, ficando na intclligencia de ludo o refe-

ndo, faga aos ditos respeilos passar todas as ordens e despachos ne-

cessarios. Dada na villa de Oeiras, aos 5 de outubro de 1773. —Mur-
quez visitador.

«Cuinpra-se e registe-se. Paco real das escolas, 18 de outubro de
1773. = Bispo reitor reformador.»

««Ex.00 e rev. rao
sr.— As incommodidades, que ha sete semanas me

tiveram impedido, nao permittiram que eu desse a v. ex.» completa no-

gào do professor José Anastasio da Curi ha, quo até agora serviu de te-

nente na companhia de bombeiros, no regimento da pra$a de Valenza
do Minho.

«0 dito militar é (So eminente na scicncia mathematica, que tendo-o

eu destinado para ir à Allemanha aperfeigoar-se com o marechal gene-

ral, que me tinha pedido dois ou tres mogos portuguezes para os fazer

completos, me requereu o tenente general, Francisco Madean, que nào
o mandasse, porque elle sabia mais que a maior parte dos mare-
chaes dos exercitos de Franga, de Inglaterra e de Allemanha. E
que é um d'aquelles homens raros que nas nafòes cultas costumam ap-

parecer.

«Sobre estc, e oulros igualmente authenticos testemunhos, foi pro-

vido na primeira cadeira do curso mathernatico ou de geometria, atten-

dendo-se a que n'ella nao podem os professores das cadeiras maiores
ensinar n'este anno, tendo-a regido no anno precedente.

«Agora remelto a v. ex." a provisao do refendo lente; e, havendo-
me aqui ponderado os drs. Ciera e Franzini, que o grande numero de

estudantes, que n'este presente anno hào de concorrer às licòes da dita

cadeira, nao permittina que ella fosse regida por uni só professor, se

faz necessario que se Ihc déem dois ajudanles ou substitutos, escolhi-

dos entre esse bom numero d'elles, que o mesmo Franzini me disse que

ahi tinha formado, summamente distinctos. 0 que v. ex* regularà, de-

pois de ouvido o sobredito Franzini, com a sua exemplar e costumada
prudencia.

«A falla dQ grau do refendo José Anastasio lhe nà"o deve servir de

impedimento; porque (alem de me lembrar que meu tio o sr. Paulo de

Carvalho foi, n'essa universidade, lente, antes de ser doutor) se póde
o dito professor doutorar depois, da mesma maneira que se doutora-

ram os outros professores depois de nomeados lentes.

«Deus guarde a v. ex.» Oeiras, em 5 de outubro de 1773.= Marquez
de Pombal.— Ex.™0 e rev.mo sr. bispo eleito de Coimbra.

«Cumpra-se e registe-se. Paco real das escolas, 15 de oulubro de

1773.= Bispo reitor reformador. »

«No mesmo dia, e talvez na mesma bora, em que D. Francisco de Lemos
mandava registar estes dois documentos, honrosissimos para José Anastasio, con-

tinuava o marquez em Lisboa a tecer-lhe os maiores elogios. Em officio dirigido

ao prelado da universidade, datado de Oeiras e ni 15 de outubro de 1773, e fìr-

niado com a assignatura de marquez de Pombal, se léem com effeilo estas ex-

pressivas phrases :
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•Tenho por certo que o professor de geometria ha de fazer urna parte

do ornamento litterario d'essa universidade ; e que com o genio suave,

que se Ihe conhece, conduzira os seus discipulos a aprenderem com
gosto e diligencia urna disciplina tao proveitosa corno està, para todas
as faculdades scientificas.

Està, pois, mais que provado que a provis;to para reger a cadeira de geo-
metria é dalada de 5 de outubro de 17/3, e nao de 9, conio appareceu em mui-
tas biographias do insigne mathematico.

0 sr. conselheiro Francisco de Castro Frcire, na Memoì'ia da faculdade de
mathematica nos ceni annos decorridos desde a reforma da universidade em 1772
até o presente, de pag. 33 a 37, falla com a maior veneracelo de José Anastasio, a
quem chama «distincto e sabio professor», e «aleni de mathematico de engenho
transcendente, grande litterato e ameno poeta». Da pag. 34 para 35 copia parte

dos documentos, de que me servi, segundo o Conimbricensc.

Jo3o Bernardo da Rocha deu a publicidade, no Portuguez (tomo xv, de 1825),
de pag. 160 a 163, uni documento interessante a respeito do auto de fé, em que saiu

José Anastasio. Disse que era de testemunha prcsencial, homem idoso e sisudo,

da amisade e intimidade do cardeal da Cunha, inquisidor geral, que presidira à
ceremonia. Ha pontos d'este documento, que n5o transcreverei, porque m'o veda
a indole do Dice, porém nao deixarei uè dar o transumpto de duas passagens,

em que, quando menos, apparecc com a sua triste luz urna cpocha e certos per-

sonagens que n'ella tiveram papel principal. Lcia-se :

«Meu pae tinha grangeado, naò sei corno, a amisade e era milito da obrlga-

c5o d'esse cardeal inquisidor geral, que na vespera do auto de fé, em que saia

José Anastasio com os outros seus companheiros, veiu a nossa casa, e recommen-
dou a meu pae que ao outro dia, para boa doulrina e exemplo, mandasse seu
fìlho assistir a esse acto de religi5o :— «Venha o rapaz. . . venha cedo; que almo-
carà" commigo e depois tambem lhe darei de jantar».— Assim rn'o recommendou
o meu velho, quando n'essc dia me recolhi a casa, e nSo tive eu mais remedio
senao aprescntar-me ao outro dia na casa triste, onde cheguei a tempo de nao ver

alevantar-se da cama o . . . inquisidor, que enceroulou os seus caìcóes largos, e

esfregando os olhos, bocejando, e fazendo cruzes na bóca, me levou para a mesa
do almoco, que nos foi servido de café com leite e as torradas competentes. D'ali

abalamos para a capella da inquisicao. . . Tivemos missa inteira, e depois tive-

mos sermao, que bem fóra o ter sido partido por todos os dias do anno, pelo

muilo que nos enfadou . . . Ao ler da sentenga, os réus, segundo o chavSo e for-

mulario do santo officio, foram alcunhados de deistas, atheistas, hereges, scisma-

ticos, etc. . . . Entre os cargos que se faziam aos réus entrava o de que nos dias

de abstinencia deitavam postas de vacca em baldes de agua, d'onde tiravam a
carne com um gancho, e a chamavam pescada, que mandavam guisar parao ian-

tar I Entre os mais graves capilulos, era o que se fazia ao réu Jo3o Manuel de
Abreu . .

.

«José Anastasio, com todos os mais penitenciados, tinham vélas de cera

amarella nas maos; estavarn todos com o sembiante carregado c melancolico, se-

nio era o major da artilheria de Valenca, que se estava sorrindo, e acontecendo

Sòr
os olhos nos de um seu conhecido, logo lhe fez urna cortezia com o brandao

e cera, pelo modo que a faria com a espada, se estivesse mandando urna pa-

ratìa. Emnm, acabou-se (o auto); sairam d'ali os sentenciados para os logares de
euas reclusóes, e nos para o abundante jantar que nos deu o cardeal. Quando,
sentados A mesa, voltou-se elle para mim, e comecou a me admoestar por està

maneira :— «Entao, sr. V. . ., viu a piedade e misericordia da santa inquisicao?

Veja corno deu castigo brando a tamanhas culpas! Porém, isso foi pela primeira

vez
;
que se tornarem a delinquir, nao hao de ficar assim». A isto respondi eu:

«que me parecia deviam os penitenciados ser mais urna vez perdoados
;
porque,

perguntando Pedro a seu Divino Mestre quantas vezes se havia de perdoar ao
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peccador, se deveria ser alé sete vezcs, Cbrislo Ihe respondèra nilo só sete vezes,

mas sete vezes setenta; pelo que. multiplique v. ex.* sele por selenta, ou setenta

por sele, e achara a conta de quatrocentas e noventa vezes que se devem perdoar

ao peccador, e d'ani, se a inquisito quizer seguir a doutrina da escriptura, ainda

aos que foram agora penitenciados se devem quatrocentas e oitenta e nove vezes.

o perdio». A este tempo eslava uni dominicano, fr. José da Rocha, grande va-

lido do cardeal, por detraz d'elle fazendo-me signaes para que nao continuasse o

discurso ...»

Em as Noites de insonnia, n.° 9, de pag. 18 a 31, o sr. Camillo Castello

Branco publicou, sob o titillo 0 dentar Botija, alcunha do poeta Francisco Dias

Gomes, urna satyra inedita coulra José Anastasio. Comeca:
—

Vem ca, louco varrido, que diabo

Te metteu na cabega sor poeta?

Quem te chegou a tao extremo cabo?

Nao vés que toda a gente anda inquieta,

Cansada de soflVer tous argumenlos,

Que te julga demente, que és pateta?

Eu nunca imaginei que teus intentos

Fossem fazer-te vflo : agora julgo

Que cm nada se tornaram teus talentos.

E acaba:
Que o leu fado se quebre em coherente,

Tornando- te, de louco, homem cordato,

E acabes de ser fabula da gente.

Tuas accóes medindo com recato,

Deixando versos maus, saos argumenlos,
Que te fazem de lodo mentecapto,

Darei por bem gastados os momentos
Que empreguei n està misera escriplura,

Censurando os teus futuros pensamentos,
E ter-me-hei por mimoso da ventura.

Em o n.° 10 das Noites de insomma, de pag. 36 a 47. o sr. Camillo Castello

Branco inseriu a resposta de José Anastasio, a que segue de pag. 48 a 52 alguns

dados biograpbicos do insigne geometra, elogiando Innocencio pelo seu trabalho

de investigatilo no Dice. »A mais completa noticia que temos de José Anastasio

da Cunha deve-se, diz o sr. Camillo, ao esclarecido investigador, o sr. Innocen-

cio Francisco da Silva.»

A resposta de José Anastasio comeca :

Emquanlo agora, o rude leu caixeiro

Unta as guedolhas no mofino azeite,

Que sobra do nqjento candieiro;

Emquanto se entretem no porco enfeile,

E fervoroso tu lhe eslàs pregando
Para que nas balangas menos deite :

Ó mofino, meus versos escutando,

Melhor a prende a venerar a gente,

Que os jumentos, quaes tu, sabe ir picando.
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E termina, alludindo à origcm judaica de Francisco Dias:

Porque entre os phariseus da lei rabina,

Te inculcante mui beni, jà me percebes;

A naturcza mais do que arie ensina.

Enlre nós os do Luso, nào recebes

Louvor algum; olharn-te mau tendeiro,

Um vii quo na ambicao nunca assàs bebes.

Nao suques mais as gentes a terreiro,

Que aos maus sou formidavel, arrebato

Nos cornos a capinha mais ligeiro.

As virtudes abraca de barato;

Olha que seras mais alassalhado,

Que na bóca do cào raivoso, o gato.

Sou similhante ao genio desposado
Por Licambo, ou bern ao inimigo

Vingativo de bufalo malvado.

Vende o bom bacalhau, o melhor figo :

Argumenta co'o teu almotacé:
Detesta os vicios, anda so comtigo,

0 Alcorao nao sigas de Mahomet.

Alguem deu, n'uin livro, a José Anastasio as honras da academia real das
sciencias de Lisboa, mas cumpre rectificar esse engano, porque elle nunca per-

tenceu à dita corporato.
Parece que a Traducgào do Mafoma, descripla sob o n.° 2525, na*o é de José

Anastasio, mas sjm do aclor Antonio José de Paula, que fizera eflectivamente a
vers5o da obra de Voltaire para ser representada n'um theatro. A edicao da casa

Borei deve, portanto. ser eliminada da nota das obras do illustre geometra.

A Voz da Hasào (n.° 2537) foi prohibida por decreto da congregalo do In-

dex de 7 de Janeiro de 1836.

JOSÉ ANASTASIO FALCÀO (v. Dice., tomo iv, pag. 233).

A Heroica resolmuo (n.° 2553*, foi impressa na off. da Horrorosa conspira-

cSo, 1823. 4.° de 22 pag.

Tem mais:

7878) Os anti-constitucionaes. Prova-se que suo maus christaos, maus tassai-

los: e os maiores inimigos de nossa patria; 1." parte. Rio de Janeiro, na typ. Re-
gia, 1821. 4.° de 16 pag.— Creio que publicou a segunda parte, mas nao tenho
noticia d'ella.

7879) 0 alfaiate constitucional Dialogo entre o alfatate c os freguezes. .

.

I parte. Rio de Janeiro, na typ. Nacional, 1821. 4.° de 16 pag.— li parte. Ibi, na
mesma typ., 1821. 4.° de 16 pag., a que se segue um Supplemento ao n.° 2.° do
Alfaiate constitucional, com 5 pag.— III parte. Ibi, na imp. Nacional, 1821. 4.°

de 14 pag.— IV parte. Ibi, na mesrna imp., 1821. 4.° de 14 pag.

Nos Annaes da imprensa nacional do Rio de Janeiro, jà citados, d'onde ex-

Irahi a nota acima, poz o sr. Valle Cabrai que o Alfaiate promeltia continuar, mas
que nunca viu mais que as quatro partes indicadas.

7880) Caria dirigida aos habitantes de Angola... Rio de Janeiro, na imp.

Nacional, 1821. 4.° de 23 pag. e mais 1 de errata e 1 foi. contendo o doc.n.°3.

—

É defensa do auctor. Parece que teve segunda edicao.
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JOSÉ ANASTASIO DE FIGUEIREDO RIBEIRO (v. Dice, tomo iv,

pag. 232).

Naturai do logar da Cerdeira, proximo da Hibeira de Coja, concelho de Argani!,

nasceu a 6 de fevereiro de 1766, e foi baptisado no dia 13 do mesmo mez. Fillio de

Dionysio Antonio, naturai do logar do Monte Redondo, freguezia de Folques, e

de D. Maria Thereza, da Cerdeira; neto paterno de Antonio Marques e Anna da
Costa, de Monte Redondo, e materno de Manuel Antonio, da Cerdeira, e Anna
Josefa, do Sarzedo, sendo padrinho o padre Bento Antonio de Figueiredo

A certidào, d'onde ti rei os aponlamentos acima, vem no Conimbricense

n.°2873, de 6 de fevereiro de 1875, que acrescenta mais algumas particularidades

da vida academica de José Anastasio de Figueiredo.

Matriculou-se na universidade em oulubro de 1781 no primeiro anno juri-

dico. Successivamente, até o anno lectivo de 1784-1785, apparece matriculado

ató o quarto anno de canones. No anno de 1785-1786 n5o veiu à universidade,

mas no anno seguinte de 1786-1787 se matriculou no quinto anno de canones, e

foi entào a primeira vez que ao seu nome acrescentou o appellido de Ribeiro.

Dos irmaos que teve, e dos primos, tem subido numero de parentes nas fregue-

zias de Sarzedo, Folques, Bemfeita, Cerdeira e Villa Cova. Poucos d'estes ignoram
as suas relacóes com aquelle homem, que, pelo seu talento e traballio, se distin-

guili e illuslrou. Fez acto de formatura na dita faculdade aos vinte e um annos
de idade, em 16 de junbo de 1787.

Quando appareccram estas informacó'es no Conimbricense, um parente de Fi-

gueiredo Ribeiro, o sr. bacharel Luiz Antonio de Figueiredo, que era ent5o juiz

de direito em Alijó, escrevcu urna extensa carta ao erudito redactor d'aquella fo-

llia, em que reproduzia outra, ampliada e corrigida, que cinco annos antes ende-
recàra ao auctor do Dice, pedindo-lhe que emendasse urna inexactidao que se

dera no respectivo artigo. (V. Conimbricense, n.- 2886, 2887 e 2888, de 1875.)

0 sr. Simào José da Luz Soriano, na sua Historia do cerco do Porto, tomo r,

pag. 338 (edieflo de 1846), e depois na Historia da guerra civil, tomo ii, pag. 594
(edicSo de 1867), reproduziu da Historia de D. Joao VI, escripta por um anony-
mo francez, um facto em que figura José Anastasio de Figueiredo Ribeiro, mas
inexactamente, pois nem Figueiredo foi magistrado, nem podia entrar por fórni*

alguma na avenguacao do conluio de que se trata nas obras indicadas, porque ao
tempo de descobrir-se a celebrada conspiracào da rainha D. Cariota Joaquina jà
elle era fallendo.

Na carta indicada, o sr. juiz Figueiredo, segui mio a erronea mencao do
sr. Soriano, affirmava aquelle facto, e d'ahi fazia consideraefles rauito elevadas e

lisonjeiras para a memoria do seu parente; porém no folbetim do Conimbricense
corrige a assercSo e escreve :

«Muitas vezes ouvi dizer àquella minha tia Gertrudes, com quem por algum
tempo viveu na Cerdeira, em casa do sogro, a viuva de José Anastasio de Figuei-

redo, que estemorreu de doenca que Ihe sobreveiu repentinamente; que foi des-

conhecida a causa de sua morte, e que se attribuia a urna paixào de alma, corno

ella dizia ; acrescentando que elle, por essa occasiSo, a quem se pretendra animar
e confortar, lembrando-lhe que estava na forca da vida, respondia ser aquella a
idade mais adequada para morrer, porque era quando havia mais consciencia da
vida. E tambem Ibe ouvi dizer por muitas vezes que, constando a D. Joao VI a
perigosa e repentina doenca de José Anastasio de Figueiredo, lhe concèdèrà, corno

para lhe dar animo e conforto, emprego mais elevado (que me n5o lembra ter ou-
vido declarar); mas que, quando chegou a communicacào da nova graca, acabava
de fallecer.

«Isto parecia tornar verosimil e dar algum vigor à narrativa do sr. Soriano,

e o expuz ao sr. Innocencio. Este porém teve a bondade de me responder, di-

zendo que o sr. Soriano nSo fez mais que copiar o que léra em urna historia

portuguez. Que estava averiguado ter José Anastasio de Figueiredo fallecido em
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30 de janciro de 1805, c que na"o podia por isso inlervir na descoberta d'aquella

celebre conspiraca"o, que so teve logar em oulubro d'esso anno, e cujas peripccias

chegaram até abril do anno seguinte. E que o encarregado d'essa dcvassafoi José

Anastasio Lopes Cardoso, deseinbargador e ajudante do intendente geral da poli-

eia, Lucas de Seabra da Silva, de quem, conio se diz, era o braco direito. Que
foi este o que morreu em Mafra envenenado, segundo uns, com uni prato de bro-

cos, e, segundo outros, com urna ebavena de cboeolate.

«Diz-me mais em carta posterior o sr. Innocencio que, fallecendo José Anas-
tasio de Figueiredo no jà refendo dia 30 d-ì janeiro do 1805, foram a 1 de feve-

reiro seguinte agraciados a sua viuva D. Catbarina Felisberta Danlas Barbosa e

seus fdhos, por decreto real, com urna pensilo de 350£000 réis annuaes, pagos
pela foiba das despezas da secretaria do reino, meio ordenado do que percebia o

fallecido, em atlencSo ao beni que elle servirà e as circumslancias a que ficou re-

duzida a sua familia.

• Vé-se pois que José Anastasio de Figueiredo morreu antes de completar
trinta e nove annos de idade.»

Nas lin. 13.' a 15.» da pag. 234, ItVse : «Retirou-se logo sem mais compri-

mentos, e n5o tornou a fallar a Manuel Maria emquanto este viveu». Houve inexa-

ctidào n'este asserto. José Anastacio de Figueiredo falleceu a 30 de janeiro de

1805, e Bocage a 21 de dezembro do mesmo anno
;

logo foi o insigne poeta que
sobreviveu ao erudito auctor da Historia de Slatta.

A Nova historia (n.° 2558), nos diversos leiloes, tem alcanc,ado precos alé

5s3000 réis. A completa, que existia na bibliotheca de Innocencio, foi vendida ao

terminar o leilào por i£800 réis.

P. JOSÉ DE ANCHIETA (v. Dice, tomo iv, pag. 234).

No Dice, poz-se a data do seu nascimento em 1533. Em urna nota da obra
(abaixo citada) do sr. Valle Cabrai, vejo a de 7 de abril de 1534. Aponto apenas
està differenza, porque nio tenbo meio de averigual-a.

Para a vida do veneravel padre e missionario, veja-se:

1. Varones ilvstres en santidad, letras y zelo de las almas de la compania de

Jesvs. Por el p. Alonso de Andrade. Madrid, 16G6-C7. Foi.

2. Josephi Anehieti societàtis Iesv sacerdotis in Brasilia defvncti vita Ex iis,

quae de eo letrus Roterighs Societatis lesrs praeses prouincialis in Brasilia qua-

tuor libris Itisitunico idiomale collegit, aliisque monumentis fide dinnis. A Sebas-

tiano Beretario.. . descripta. Lvgdvni, sumptibus Horalij Cardon, 1617. 8.°

3. La vita del padre Joseph de Ancheta de la compania de Jesus, y prò-

vincial de Brasil. Traducida do latin (do padre Sebasliflo Beretario) cn castella-

no por el padre Estevam de Palestina, de la misma compania, etc. Salamanca,

1618. 8.«

4. Vita del padre Gioseffo Anchiela, religioso della compagnia di Giesù, apos-

tolo do Brasil. Composta en latino dal padre Seb. Beretario, etc. Torino, 1618. 8.°

5. Vida do veneravel padre losepli de Anchieta, eie—V. Simùo de Vascon-

cellos.

6. Sacrorum Iìituum Congregatione eminentissimo £ reverendissimo D. Card,

imperiali Brasilien. Sen Bahyen beatificationis, tfc canoziationis ven. Serv. Dei p.

Josephi de Anchieta, etc. Romae, 1721. Foi.

7. Vita del venerable Servio dio Pe. Giuseppe Anchieta detto l'Ajwstolo del

Brasile, cavata da processi autentici formate per la sua beatificai ione. Roma,
1738. 8.»

8. The lives of Father Joseph Anchieta. .. London, 1848.

9. Vie dn vénerable Joseph Anchieta, eie, par Charles Sainte Foy. Paris et

Tournai, 1858. 8°
10. Vida do veneravel padre José Anchieta... por Charles Sainte Foy. Ver-

tida em portuguez e dedicada pelo traductor ao ... sr. dr. Lino Deodato Rodrigo

de Carvalho, etc. S. Paulo, 1878. 8.°
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11. V. tambem Ostensor brazilciro, i, pag. 345; e .Innflcs da bibUothcca na-

donai, pelo sr. dr. Teixeira de Mello, i, pag. 44; n, pag. 124.

0 sr. dr. Salomé Queiroga, na sua lenda do rio de S. Francisco, Maricota e

o padre Ciuco (livro alias bcm povoado de indicacòes curiosas de usos, costumes,

locucóes, etc, d'aquella parte do Brazil), mencionando, n'uma nota de pag. 55,

0 servilo dos missionarios no interior, diz : «Certos missionarios, corno . . . o ve-

neravel Anchiela, deixaram entre o povo reliquias que ainda hoje existem».

No Anno biographico brazilciro, de Macedo, tomo n, de pag. 175 a 179, vem
urna biographia de Anchiela. que conclue d'este modo :

«Virtuosissimo, dedicado sem limites ao beni da humanidade, prolcctor des-

velado dos indios, verdadeiro ministro da fé, José de Anchiela foi um dosjesuitas

do seculo xvi a quem mais deve o Brazil ; viveu sempre tao santamente, quanto
é licito aos homens julgal-o pelas suas acc/ò"es e proceder. A 9 de junho de 1597

falleceu o padre José de Ancnieta na aldeia de Beritigba, na capitania do Espirito

Santo. Seu cadaver foi conduzido e acompanhado por todos os indios d'aquella

reduccilo e por centenas de habitantes, que lìzeratn a pé em dois dias qualorze

leguas de caminho até a cidade da Victoria, onde se conservaram seus despojos

mortaes, até que depois de alguns annos foram trasladados para o jazigo que
junto do aitar mór da igreja do collegio da Bahia Ihes destinou o geral da com-
panhia, scientificado das grandes obras e maravilhas que se referiam da vida

d'esse homem admiravel e exemplar.»

A Anchiela deveu tambem o Rio de Janeiro, em 1582, a fundafSo da santa

casa da misericordia. V. InstituicOes de piwidencia, do sr. Joaquim da Silva Mello

GuimarSes, pag. 113, 114, 227 a 229, notas.

Deu-se engano na designalo das pag. da Arte da grammatica, nao so quando
ó mencionada sob o n.° 2564, a pag. 254, mas tambem quando a ella se refere

noYamenle o Dice., nos «Additainentos», pag. 462. Emende-se, portanto, que a

primeira edip5o tem 2 (innumeradas)-58 folli, numeradas de um lado.

Na Bibliograpbia da lingua tupi cm guarany, tambem chamada lingua geral

do Brazil, pelo sr. Alfredo do Valle Cabrai (impressa em separado em 1880, mas
que fóra pnmeiramente incluida nos Annaes da biblioteca nacional do Rio de Ja-

neiro', voi. vili), encontro a proposito da edifSo acima a seguinte nota : — «Sao
tres as licencas que a precedem. A primeira é de Agustinho Ribeyro, dalada de
Lisboa a 25 de setembro de 1594, dizendo n'ella o censor no comeco : «Vi, por
mandado de sua alteza, oito livros de Grammatica óc Dialogos, compostos pelo

padre Ioseph de Anchiela, prouincial que foy da Companhia de lesu no estado do
Brazil», e acrescentando no firn: «Por honde me parece que se devem imprimir
estas suas obras». A sepunda é datada de Lisboa, a 17 de dezembro do mesmo
anno, declarando-se : «Vista a informalo podemsse imprimir estes liuros de Gra"-

matica & Dialogos». E finalmente a terceira traz data de 19 do refendo mez de de-

zembro do dito anno de 1594. Innocencio da Silva, Brunet e Ludewig, ou antes seu
addicionador Turner, andam afastados da exaclidao quanto ao numero de folhas

ou pag. d'està edicjlo : o priineiro dà 58 pag., o segundo 66 folhas e o terceiro

120 folhas. SSo t5o raros os exemplares d'està edicao, que no Brazil mio consta a

existencia de mais um, o qual foi ultimamente offerecido a sua magestade o im-
perador pelo sr. Platzmann. Quanto aos Dialogos, de que se falla nas licencas, nào
chegaram a ser impressos».

D'està Arte de Anchiela existem mais as seguintes edifóes:

7881) Joseph de Anchieta. Arte de grammatica da lingua mais usada na costa

do Brazil, novamente dada à luz por Julio Platzmann. Lipsia, na off. typogra-

Ehica de B. G. Teubner, 1874. 8.° gr. de xn-82 pag.— Tem um exemplar a bi-

liotheca nacional do Rio de Janeiro.

7882) Arte de grammatica da lingua mais usada na costa do Brazil, feita

pelo p. Joseph de Ancìiieta. Publicada por Jtdio Platzmann. Edimo fac-similiaria

itereotyp. Leipzig, B. G. Teubner, 1876. 8.° de 2 (innumeradas)-58 folhas nume-
radas de um lado.— Idem. 0 sr. Valle Cabrai, na obra cilada, acrescenta: «O
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st. Platzmann oflereceu a bibliotheca nacional do Rio de Janeiro as chapas este-

reotypicas que serviram a està edi$5o facsimile».

7883) Grammatica der Brasilianischen Sprache, mit Zugrundelegung des An-
chieta, herausgegeben von Julius Platzmann. (Grammatica da lingua braziliana,

fundada e desenvolvida sobre a de Anchieta, dada à luz por Julio Platzmann.)

Leipzig, Druck von B. G. Teubner, 1874. 8.° gr. de xin-178 pag.— Idem.

Com referencia a* Arte vejam-se :

De lingua Brasiliensium, e Grammatica P. Joseph de Anchieta, $. I. V. Mar-
gravius (Georg.): Historiae rervm natvraliwn Brasiliae, pag. 274 e 275.

De lingua Brasilica.ex Grammatica Anchietae.—Y . Relandus (Heidr.) Disser-

ta tionum Miscellanearum

.

Acrescentem-sc mais outros trabalhos de Anchieta, pela maior parte divul-

gados na brilhantc colicelo da Rerista trimensal :

7884) Documentos sobre a conquista do Rio de Janeiro (1560). — Insertos no
Brazil historico do sr. Mello Moraes, I, 2." serie de 1866, pag. 115 a 119. Con-
tém : «Carla de Nobrcga a el-rei, escripta de S. Vicente a 1 de junho de 1560;
excerptos de urna carta de Anchieta ao seu geral da mesma data e logar ; carta

de Mem de Sà a el-rei, esc.ripta do mesmo logar a 17 de junho de 1560».

7885) Carta esci'ipta de S. Vicente ao padre-mestre Diogo Lttynez evi 16 de

abril de 1563. — Na Revista trimensal do instituto, tomo n (1840), pag. 541.

7886) Copia de urna carta do p. Joseph , da bahia de Todos os Santos, que es-

creveu ao dr. Jacomo Martin* ...de julho de 1565.— Idem, tomo in (1841),

pag. 248.

7887) Informacào do Brazil e de suas capitanias. 1584.— Idem, tomo vi

(1844), pag. 404.

7888) InformacCio dos 'casamentos dos indios do Brazil.— Idem, tomo vnr,

pag. 254.

7889) Copia de vnas cartas de algunos padres y hermanós dela compania de

lesus que escriuieron de la India, Iapon y Brasil, etc. (V. Dice, tomo n, pag. 41,

n.° 208.) — Vesta collecc.lo ha duas cartas do padre Anchieta, que foram repro-

duzidas nos Annaes da bibliotheca nacional do Rio de Janeiro, voi. ni, pag. 316
a 323.

7890) Epistola quamplurimarum rerum naluralivm quae S. Vincentii (nunc

S. PatdiJ provinciam incolunt, sistens descriptionem, a Didaco de Toledo Ijira Or-

donhez adjectis annotai ionibus edita. Olisipone, typ. Academia, 1799. 4.° de 6-46

pag.— Foi tirado das Noticias para a historia e geographia das nagòes ultramari-

nas, tomo i, n.° ni, de pag. 127 a 178.

Attribue-se ao padre Anchieta o seguinte :

7891) Annua do provincial dos jesuitas. 1584 (?).— Ms. existenle na biblio-

theca de ÉYora, e de que possue copia a bibliotheca nacional do Rio de Janeiro.

Entre os mss. da bibliotheca do instituto historico do Brazil existem alguns

versos do padre Anchieta em portuguez, latini, tupi e caste! hano.

JOSÉ ANICETO DA SILVA, redigiu em Nova Goa varios jornaes polì-

licos, dos quaes tenho a seguinte nota :

7892) Gazeta. de Goa, jornal officiai.— Comecou a ser impresso na imp. Na-
cional de Goa em 22 de dczembro de 1821, e findou em setembro de 1826, for-

mando ao todo 5 voi. em fol. com 8-210, 217 pag. (innumeradas), e 312, 244 e

173 pag. 0 primeiro redactor foi o dr. Antonio José de Lima Leitflo, seguiu-se-

lhe Luiz Prats de Almeida e Albuquerque, e por ultimo José Aniceto da Silva.

7893) Chronica constitucional de Goa, jornal officiai. Nova Goa, na imp. Na-
cional, 1835. Fol. — 0 primeiro numero appareceu em 13 de julho do dito anno,

e o nltimo em 30 de novembro de 1837. Publica?«1o semanai, que formou 3 vo-

lumes com 176, .302 e 275 pag.

7894) 0 observadoi*, jornal politico. Ibi, na mesma imp., 1839. 4.°— Fot

primeiramente quinzenal, depois mensal. Comecou em 15 de fevereiro do dito
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anno e rcssou a publicacSo em lo de sclembro de 1840, formando um volume
de 492 pag.

7895) A voz dos povos da India, jornal politico. Ibi, na mesma imp., 1845.

Foi.—0 primeiro numero apparecen em 3 de julho de 1845 e o ultimo em 3 de
marco de 1846. Era hebdomadario. Formou um volume de 196 pag. Jose Aniceto
redigiu-o coni a collaboralo de diversos.

Alem dos periodicos acima, tem mais:

7896) Analyse da proclamaci^ que a junta provisionai do gomno da India

poitugueza, installada a 16 de setembro de 1821, fez ao poto d'està provincia.

Nova Goa, na imp. Nacional, 1823.4.° de 59 pag.— Saiu com as iniciaes do nome
do auclor e contém numerosos documentos e nolas.

7897) Grammatica da lingua franceza ou recopilacùo das melhores gramma-
ticas para se aprender com facilidade a fallar e escrever o idioma francez, etc.

Ibi, na mesma imp., 1845. 4." de 221 pag. — Tambem saiu com as iniciaes do
nome do auctor.

FR. JOSÉ DOS ANJOS, do instiluto dos Loyos, etc. — E.

7898) Sertnào no auto publico de fé que se celebrou na pruca de S. Miguel da
cidade de Coimbra a 25 de maio de 1121. Coimbra, na ofl. do real collegio das

artcs, 1727. 4.°

JOSÉ ANSELMO CORRELA I1EXRIQUES (v. Dice, tomo iv, pag.

235).

Era naturai da illia da Madeira. Teve no Brazil em 1817 ou 1818 o encargo
de cliefe da espionagem do ministro Thomas de Villa Nova Portugal, e por elle

encarregado de descobrir e denunciar os pedreiros livres. Assim o fez, segundo
constou, denunciando um numero exlraordinario de cidadSos. Foi entSo que el-rei

D. Joa"o VI teve o desgosto de saber que todos, ou quasi todos os seus creados,

que de mais porto o serviam, eram pedreiros livres, e o haviam sido todos os mi-
nistros que nomeou no Kio de Janeiro até 23 de junho de 1817. Para contentar

el-rei, e satisfazer os ministros, que desejavam obedecer a outra corrente, corae-

caram as retractacóes e abjuracóes, etc. (V. o n.° 42 do Brazil historico.)

Noie-se o seguinte :

0 poema Arte da guerra (n.° 2572), tem iv-84 pag. e nào 86 pag.

A Perodana (n.° 2573) tem mais 2 pag. de erratas, alem das 40 indicàdas.

A Elysabetha triumphante (n.° 2575) nao é de Correia Henriques, (V. o que
se disse nos tAdditamentos», pag. 462, e adiante o artigo relativo a José Antonio
de Campos Henriques).

A Escola do escandalo (n.° 2578), foi impressa na off. de SiraJo Thaddeo
Ferreira, 1795. 8.° de 138 pag. Subiu à scena, em diversas epochas, no Iheatro

da Bua dos Condes.
Tambem comecou a imprimir em Londres, em 1821, urna folha politica

0 zwTagar das córtes novas. (V. o Portuguez, de Jo5o Bernardo da Rocha, to-

mo xn, pag. 146, e o Campetto portuguez, tomo iv, pag. 128.)

# JOSÉ ANSELMO I>E OLIVEIRA TAVARES, naturai da Bahia, fì-

llio de José Anselmo Tavares e de D. Maria José do Desterro Tavares. Nasceu a

10 de novembro de 1834. Depois do fallecimento de seus paes, seu tutor, o dr.

José Vieira de Faria Aragào Ataliba, queria dedical-o à vida .commercial, mas
elle, tendo preditecelo pela carreira das letras, foi para o Rio de Janeiro e d'alti

para a villa de S. JoSo de Itaborahy, onde, à forca de vontade e de estudo, con-

seguiu ter nomeacSo de advogado provisional. Vereador da camara da dita villa,

n'essa qualidade prestou servicos por occasiao da guerra do Paraguay, recebendo
em recompensa o grau de cavalleiro da ordem de Christo. — E.

789 lJ) lìipertorio do regulamento que baixou com o decreto n.° 4052 de 28 de

dezembro de 1861 para arrecadacao do imposto pessoal, creado pela lei n.° 1501
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de 26 de setembro de 1867. Seguido da legislacào citada no memo regulamento.

Rio de Janeiro, na typ. do Imperiai instituto artistico, 1868. 8.° gr. de iv-92 pag.

com 3 mappas.

FR. JOSÉ ANTONIO, carmelila caìcado, doutor theologo pela universi-

dade de Coimbra. Nao veni mencionado na Bibliotheca lusitana.— E.

7900) Regra e constituicòes dos religiosos e religìosas da lì. sempre Virgem
Maria do Monte Carmelo, da antiga e rcgular observancia. Acrescentadas com a
cxposicùo da meama reara, etc, composta evi hespanhol pelo P. fr. Francisco Pas-
tor, e traduzida em lingua portugueza, e n'esta impì-essuo acrescentadaj etc.

Coimbra, por Francisco de Oliveira, 1749.

JOSÉ ANTONIO DE ABREU (v. Dice, tomo iv, pag. 236).

Tinha a commenda de Aviz.

M. com setenta e sete annos de idade em 10 de fevereiro de 1873, sendo ge-

neral de brigada reformado.

Saiu urna commemoracao necrologica no Diario de noticias de 1 1 de feve-

reiro de 1874. Ahi se lé :

•Sempre estudante distinclo e de exemplar comportamento era jà capitào de
engenheria na tenra idade de vinte e oito annos. Foi um dos officiaes mais illus-

trados do nosso exercito e dos que mais honraram a sua patria, a qual servi

u

desde o reinado de el-rei D. JoSo VI até 1873... A extrema modestia de que
era dotado, fazia realcar o seu merecimento.

«Alem dos conhecimentos especiaes da arma a que pcrtencia, cultivava lam-
benti as letras. Alguns trabalhos que distribuii» pelos seus amigos e outros ainda

ineditos provam o merito litterario do seu auctor.

«Desde o reinado da senhora D. Maria II estava scrvindo por commissSo no
paco, onde foram muito apreciados os trabalhos de que o incumbiram relati vos

ao tombo da casa real. El-rei D. Pedro V tratava-o com a maior consideratilo,

favor que Ihe foi continuado por sua magestade el-rei o senhor D. Luiz. Todos
os seus superiores e collegas da real vedoria Ihe davam distinctas provas de es-

tima.»

Tcm mais :

7901) Os premios de amor, ou desventura de Osmia, metrificada (com vinte

oitavas rimadas). Lisboa, na imp. Recia, 1812. 4.° de 12 pag.— 0 auctor pedia

desculpa das imperfeicóes d'està sua obra, allegando os seus poucos annos, e des-

culpando-se com a obrigacSo de a publicar, impostas por pessoas a quem n.lo po-

dia faltar.

JOSÉ ANTONIO DE ALMEIDA, naturai de Villa ChS do Monte.
Fillio de Thomàs Antonio de Almeida, cirurgiao-medico pela cscola medico-ci-

rurgica de Lisboa, socio da sociedade das sciencias medicas, etc. Defendeu these

em 15dejulhode 1850.— E.

7902) Apertos da uretra. (These.) Lisboa, 1850.

* JOSÉ ANTONIO DE ALMEIDA CUNHA, fìlho de Antonio José da
Cunha e de D. Anna Correia de Almeida Gunha, naturai do Rio Formoso (Fer-

nambuco). Bacharel formado em sciencias juridicas e sociaes pela univeisidade

de Olinda, etc. Nasceu em 1838 ou 1839.— E.

7903) Leonor : poema brazileiro em oito cantos. À venda na livraria de Gar-

raux, de Lailhacar & C.% 1866. 8.» gr. de 222 pag. e mais 5 de «ApresentacSo

ao publico».— Este livro foi impresso no Porto, na typ. do «Commercio do
Porto».

7904) Versos. (?)

Nao posso descrever ete livro, e mais alguns que o auctor porventura cora-

pozesse, porque me faltam os necessarios esclarecimentos.
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JOSÉ ANTONIO ALVES FERREIRA DE LEMOS, fillio de Agostinho

José Alves Ferreira de Lemos, naturai da Povoa de Varzim, nasceu a 19 de iu-

nho de 1845. (arurgiào-medico pela escolà do Porlo, defendeu tliesea2I dejulho

de 1873. — E.

7905) Da febre em geral. (These.) Porlo, na imp. Popular de Mattos Carva-

Iho de Vieira Pai va, 1873. 8.° gr. de 63 pag. e mais 1 de proposicóes.

JOSÉ ANTONIO DE ANCIÀES PROENCA, fillio de Antonio de An-
ciaes Proenea, naturai de A velloso, districlo da Guarda, nasceu a 27 de dezem-
bro de 1844. Cirurgiao-medico pela escola do Porto, defendeu Illese a 20 de ju-

llio do 1873. — E.

7906) Blenon'hagia aguda na uretra do homem. (These.) Porto, na imp. Po-

pular de Mattos Carvalho de Vieira Pai va, 1873. 8.° gr. de 62 pag. e mais 1 de
proposicóes.

7907) A febre traumatica. Dissertacào de coneurso, apresentada à escola me-
dico-cirurgiva do Porto. Ibi, na inesma imp., 1877. 8.° gr. de 95 pag.

JOSÉ ANTONIO DE ARANTES PEDROSO, naturai de Lisboa. Nas-

ceu em 1822. Cirurgiao-medico pela escola medico-cirurgica de Lisboa e lente

da quarta cadeira (pathologia externa) na mesma escola, etc. Do conselho de

sua magestade. Socio da academia real das sciencias, da sociedade das scien-

cias medicas de Lisboa, da qual lem sido por vezes presidente, e um dos princi-

paes redactores do seu jornal, etc.— E.

7908) Oracùo inaugurai recitada na escola medico-cimrgica de Lisboa em
sessùo de abcrlura das aulas no anno de 1853.— Contém o elogio historico do
distincto facultativo e lente que foi da mesma escola, Joao José Pereira. Saiu no
Jornal da sociedade das sciencias medicas de Lisboa, tomo xm, pag. 151 a 174.

Tem mais diversos artigos e observacóes publicadas no indicado jornal.

JOSÉ ANTONIO BENTES, fillio de José Antonio Bentes, naturai de Faro,

alferes de infanteria 10 (fallecido em 1846 em resultado de ferimento recebido na
accao de Torres Vedras), e de D. Justina Maria Adelaide Bettencourt (tambem ià

lallecida), naturai do Funchal. Nasceu em Lisboa a 27 de agosto de 1837. Ficanuo
ornhào aos nove annos de idade, entrou na casa pia de Belem de 1847 para 1848,

e uepois no collegio militar nos lins de 1848, e ahi completou o curso coni grande
aproveitamento, obtendo valor de premio na cadeira de direito e administracao

militar. Em 18oo sentou praca em cacadores 5, e corno sargento aspirante concluiu

na escola do exercito os cursos de infanteria e cavallaria, frequentando ainda a
escola polytechnica dois ou trcs annos. Em 1857 promovido a alferes graduado,

em 1861 a efl'ectivo, e em 1866 a tenente. Em 1871 requereu a escusa do servico

militar, que Ine foi concedida. Por servicos prestados recebeu em 1864 a cruz da
ordem de Christo e em 1871 a da Torre e Espada. Entre as commissòes que des-

empenhou figuram : dirigir as experiencias no Alfeite com as novas armas de car-

regar pela cùlatra, e assentar as Lases sobre as quaes se fez o novo manejo de ar-

mas (1866); dirigir urna escola de ofJBciaes e sargentos inslructores de tiro em
Tancos (1867 e 1868); dirigir urna escola de tiro em Tancos para os corpos da
1.» divisào militar, e as experiencias com armas de diversos modelos (1870). Fez
lealmente parte das commissòes : encarregada de alterar a ordenanca de infante-

ria, da escolha de armamento para a infanteria, da reorganisacào da infanteria e

reforma da tactica, da liquidatilo dos direitos dos convencionados de Evora Monte
e outros à pensào pelo governo, etc. A respeito do traballio d'estas commissOes
escreveu relatorios, que subiram às estaeò'es competentes, chegando a sereni men-
saes os que fez na qualidade de director da escola de tiro em Tancos. Recebeu va-

rios elogios officiaes pelo desempenho dos seus trabalhos. Um dos relatorios foi

iraduzido em inglez a pedido do governo britannico, que desejava informalo das

experiencias feitas em Portugal com as novas armas.
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No collegio militar compoz cluas comedias em verso, e redigili urna follia

academica intitulada Epaminondas. Durante a vida militar, corno depois, nos des-

cansos da administracilo da sua casa, o sr. Bentes tem-se dado esj>ecialmente ao
estudo da photographia, das mathematicas, da agricultura, e outros; e collabora-

do, som o seu nome, em varias folhas, corno no Jornal do commercio, Defensor
do traballio, Revolumo de setembro, Diario de noticias, Paiz, Revista militar, Pro-
gresso, Seculo e Partido do povo, de que era proprietario e prineipal redactor em
1880. — K.

7901») Manual de photographia. Lisboa, na imp. de Sousa IS'eves, 1864. 8.°

de 78 pag.

7910) Tratado theorico e pratico de photographia ; esthctica photographica ;

applkacOes a varias sciencias e artes; apontamentos sobre chimica, ctc. Ibi, editor

A. M. Pereira, 1801. 8." de 378 pag.

791 1 ) Regulamento para a mstruccào do tiro. Trad. do inglez, e coni um ap-
pendice. Ibi, na imp. de Sousa & Fillio* 1874. 8.° de 152 pag.

7912) Estatutos da sociedade de tiro de Lisboa, projecto. Lisboa, typ. Luso-
hespanhola, 1877. 8.° gr. de 14 pag. — N'esla sociedade entravam o marquez de
Castello Mellior (hoje fallecido) e outros amadores e entbusiastas d'està diversa^

e ensi no.

Conserva ineditas algumas comedias; em collaboralo traduziu dohespanhol
7913) 0 governo e o exercito dos povos licrcs, por D. Bamon Elias Montes.
E tem preparado para a impressilo :

7914) Photographia e suas applicuroes a differente sciencias, e especialmente

ù microscopia.

JOSÉ ANTONIO DE ARAITJO SILVA, negociantc no Porto.— E.
7915) Justifìcacùo que perante o publico imparcial faz José Antonio de Aravjo

Silva, negociante que foi na cidade do Porto. Lisboa, na typ. de Nery, 1836. 8.°

de 59 pag. — Trata este folbeto do descobrimento de um cadaver dentro de um
barrii com sai, em 12 de marco de 1825, no Porto, n'um armazem sitona ruado
Laranjal, com cvidentes signaes de assassinio violento. 0 auctor declina de si a
culpabilidade do crime, fazendo-o recair no seu caixeiro JoSo Chrysoslomo Ri-

beiro, que tivera empregado desde 1814, e a quem por vezes pcrdoara faltas gra-

ves. A imprensa do Porto, n'essa epocha, tratou muito deste melindroso as-

sumpto.

JOSÉ A!VTONIO GAETANO DA PIEDADE DE NAZARETH. . .—E.
7916) Kalendario civil e ecclesiastico para o anno de 1861, primeiro depois

do bissexto. Acompanhado da lista dos empregados civis, militares e ecclesiasticos

de Goa, etc. Nova Goa, na imp. Nacional, 1860. 8.° de 92 pag.— Publicado com
as iniciaes d'este auctor e com as de seu collaborador, F. N. X. J. (Filippe Nery
Xavier Junior).

7917) Synopse dos boletins do governo geral do estado da India do anno de

1867, etc. Ibi, na mesma imp., 1868. Fol. de 30 pag.— Saiu com as iniciaes J.

N. (José Nazareth).

O mesmo auctor publicou, em 1869, outra Synopse relativa a 1868. Ibi, fol.

de 33 pag. e 1 de indice. Em 1870 publicou a correspondente a 1869. Ibi, fol.

de 28 pag. e 1 de indice.

JOSÉ ANTONIO DE CAMPOS HENRIQUES, naturai de Villa Nova
de Foscóa. Nasceu a 9 de marco de 1786. limilo mais novo do finado barilo de
Villa Nova de Foscóa. Fóra corregedor da comarca de Trancoso, e depois reco-

iheu A sua casa em Pinhel.

A proposito da traduccSo da Ehjsabetha, rectifiquc-se o que se disse a pag.

235, sod o nome de José Anselmo Coìreia Henriques, conforme o que lìcou re-

gistado de pag. 462 para 463, «additamentos» do tomo iv.



:

224 JO

JOSÉ ANTONIO CAUDOSO DE CASTUO (v. Dice, tomo iv, pag.

237).

A edicSo em ì.° saiu depois da de 1783. Foi impressa na oflìc. de Francisco

Borges de Sousa, 1788, 40 pag. — Ainda depois appareceu outra edicao da olile.

Koilandiana, 1817. de 119 pag.

P. JOSÉ ANTONIO DA CONCEI<;ÀO VIEOIA, naturai de Alcoutim
(Algarve), nasceu em 1832. A mudanca politica occorrida em 1833, obrigou a

sua fatnitia a transferir-se para Furo, onde viveu até a idade de vinte e guatro

annos, tendo ji as ordens sacras. Nomeado coadjulor para a freguezia de Alcan-

tarilha, ahi se consorvou até 1855; em 1856 passou a Alcoutim, eni 1857 e 1858
na freguezia da Conceicao de Tavira, na qualidade de parocho encomrnendado.

Em 1859 veiu para Lisboa, onde coadjuvou o parocho da Encarnafflo durante os

annos de 1860 e 1861. No seguinte anno entrou para a collegiada dos Martyres,

onde se conservou até 1873, ein cuja epocha, por convitc do provedor da santa

casa da misericordia de Lisboa, acceitou o logar de thesoureiro da igreia do dito

instituto pio, e n'essas funceòes ainda hoje permanece. Tem collaborano por ve-

zes nos periodicos A na^ào, Beni publico e outras folhas politico-religiosas. De-
clara francamente que as suas idéas silo pelas tradicoes da patria e pelas fórmas
dos governos transactos.— E.

7918) Memoria sobre a phose christd do grande condestavel D. Nuno Alvares
Pereira. Lisboa, na typ. de Sousa «St Fillio, 1871. 8.° gr. de 70 pag., com um re-

trato lithographado. — Informam-me, de que o sr. padre Conceicao Vieira escre-

veu esle folheto a pedido do geral dos carmelitas calcados paraencetar, mais urna
vez, o processo da canon isacao do condestavel I). Nuno Alvares Pereira.

7919) Recordacues da'minha romaria uo Vaticano em 1811'. Ibi, 1878. 8.°

de 153 pag. e I de ìndice.

79z0) Spiritismo. ììha encoberta e o sebastianismo. Lisboa, na typ. Univer-
sal de Thomas Quintino Antunes, 1884. 8.° de 213 pag. e mais 1 de indice.

JOSÉ ANTONIO DIAS, nasceu em Lisboa aos 7 de dezembro de 1821.

Destinando-se a arte typographica, recebeu os primeiros rudirnentos na officina

de Antonio Lino de Oliveira, onde foi admitlido em 3 de fevereiro de 1835, e ahi

permaneceu até 7 de dezembro de 1840. A 11 d'este mez e anno entrou corno

compositor na imprensa nacional de Lisboa, exercendo a sua profìssao até 10 de
junho de 1850; mas, por seu procedimento exemplar, por sua applicalo nos es-

tudos dos processos da typographia, que entao jà tomavam em Portugal certo

desenvolvimento; e emfim por seu merito provado, o sr. Dias recebeu a nomea-
cao de fiel do armazem dos typos da mesma imprensa, sendo essa nomeac.lo con-
fìrmada pelo administrador geral, conselheiro Firmo Augusto Pereira Marécos
(hoje fallecido). Com as func^Oes do logar de fiel, que ainda dignamente exerce, lem
accumulado as de revisor do Diario do governo e desempenhado na dita imprensa
nacional as de membro de algumas commissóes importantes, corno: a do conse-
lho artistico da fundicào de tynos, fundado em 22 de julho de 1855; a do speci-

men, creada em 25 de setembro de 1856; e a de melhoramentos, instituida em
26 de abril de 1858, que foi tambem encarregada de emittir o seu parecer àcerca
das propostas contidas no relatorio dos artistas commissionados a Paris, José
Mauncio Velloso (que foi depois um dos direclores da officina typographica da
mesma imprensa, e hoje fallecido), e o sr. Francisco de Paula No'gueira (ao pre-
sente, ainda chefe da officina de impressSo). Esse relatorio està publicado no
Diario do governo n.° 96, de 26 de abril de 1858.

Por estes servieos feitos à industria typographica, e particularmente é im-
prensa nacional, obteve a honra de ser considerano na proposta dirigida a el-rei

o s«nhor D. Pedro V, em setembro de 1861, pelo administrador geraf, para ter a
condecorafao com que aquelle monarcha, de saudosa memoria, por iniciativa pro-
pria, destinàra distinguir, n5o so o indicado funccionario, mas tambem os demais
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empregados e artislas que elle julgasse dignos da sua regia consideralo por o
haverem coadjuvado no «adiantamento e boa gerencia em que se encontrava a
ìmprensa nacional».

Votando-se desde 1845 à causa social, tem cooperado .desde essa epocha, em
differentes cargos, na sociedade dos artistas lisbonenses, no centro promotor dos
melhoramentos das classes laboriosas, na associalo typographica lisbonense, na
associalo civilisacào popular e em outras associacòes a que pertence, para se

promover o aperfeicoamento moral e intellectual das classes industriaes
; para se

acudir aos seus infortunios nas epochas da adversidade; para se amparar os que
pela invalidez nà"o podem trabalhar e carecem de auxiiios; para se difTundir a
edncacSo e instruccSo da infancia, principalmente orphàos; para se estabelecer

urna pensSo às suas famiJias; etc.

N'este intuito, e no de engrandecer e consolidar a existencia das associacòes

de classe e de soccorros mutuos que, dispersas corno esttfo e possuindo diminu-
tos recursos pecuniarios, onerando-as aliàs consideraveis encargos, n5o podcm at-

tingir todos os seus utilitarios fins,— foi um dos que iniciaram a idèa da creacSo

de um jornal A Federacào, que nao só demonstrasse a alta conveniencia e neces-

sidade indispensavel da confederacSo das associacòes, senSo tambem defendesse

os legitimos e variados inleresses das classes operarias. Na Federacào (da qualse
tratou no Dice, tomo ix, pag. 207), pois, corno um dos redactores mais effecti-

vos, publicou grande numero de artigos, uns com o seu nome, outros sob a itti—

cial D.. e outros anonymos, na seccSo noticiosa, mas todos fundados nas idéas

nrecitadas. E com igual proposito, annos depois, corno consequeneia da so-

lemnisacào camoniana em 1880, e tendo sido eleito delegado ao congresso das
associacòes, ahi apresentou e defendeu com energia principios analogos.

Por decreto de 14 de agosto de 1862, publicado no Diario de Lisboa n.° 194,

de 29 do mesmo mez e anno, houve por bem sua maeestade el-rei o senhor
D. Luiz I, «querendo dar um publico testemunho do grande aprego em que tinha

os relevantes servicos que diversas corporacòes e individuos prestaram por occa-

sià*o da febre amarella que assolou a capital em 1857», fazer mercé, entre outras pes-

soas e corno vogai que entao era da associaci typographica, de o nomear cavalleiro

da antiga e muito nobre ordem da Torre e Espada, do valor, lealdade e merito.

Por despacho de 27 de julho de 18G9 a camara municipal de Lisboa conce-

<]eu-lhe o uso da medalha commemorativa dos servicos feitos por occasiSo d'aquella

epidemia.

Em 27 de marco de 1874 recebeu, sob proposta e por intermedio do conse-

Iheiro Joaquim Henriqucs Fradesso da Silveira, commissario regio de Vienna em
1873, a medalha de prata que Ihe conferiu a sociedade industriai de Austria, em
attenevo aos seus servicos corno chefe ou cooperador de trabalhos. (No Diario do
governo n.° 229, de 9 de outubro de 1873, està publicado o officio, que a este

respeito o dito commissario enviou ao minislerio das obras publicas, commercio
e industria.) — E.

7921) Biographia de Jouo Guttemberg, por Lamartine. Trad. Lisboa, na
imp. Nacional, 1863. 4.° max. de 10 pag. a duas columnas. — Impresso nitida e

luxuosa. Tiragem limitada só para brindar os socios da sociedade Guttemberg no
seu primeiro anniversario, juntamente com urna poesia, As tres epochas, apro-

priada à festividade pelo sr. Caetano Dias, irm£o do traductor; e urna bella gra-

vura em madeira, tirada a córes e oiro, com o rctrato do egregio inventor da
arte typographica, de corpo inteiro. Sao formosos specimens da imprensa nacio-

nal de Lisboa.

7922) A federacào das associacòes.— Serie de muitos artigos publicados, sob

e9te litulo, em differentes numeros da Federacào, desde o 1.° ao seu 10.° e ul-

timo volume.

7923) Biographia de Jacques Charles Derriey.— Adjunta ao relatorio e con-

tas da associacào typographica lisbonense e artes correialivas, correspondente ao

anno de 1879.

TOMO XII (Supp.) "
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7924) Biooraphia de Pedro Joao de Béranger.—Traducono publicada no pe-

riodico 0 Nivei, n.°' 9 a 18, de 1884.

Coni diversos relatorios, tanto da associalo typographica, corno da sociedade

dos artistas iisbonenses, de que foi presidente da assemblèa goral, e de oulras as-

sociacóes, andam conjunclamenle impressos os seus discursos anaiogos aos anniver-

sarios das referidas associacCes, etc.
•

# JOSÉ ANTONIO DA FONSECA LESSA, doutor em mathematica,

major do corpo de estado maior do exercito, professor de topographia e.desenho

na escola militar do Rio de Janeiro. Condecorado com- as ordens da Rosa e de

Aviz.— E.

7925) Concurso para lente da segunda cadeira do tereeiro anno de desenho

militar. Dissertando sobre as vantagens relativas às armas de fogo raiadas de
carregamenlo pela baca, e das de culatra motel. Rio de Janeiro, na typ. do Im-

periai institi) to artistico, 4871. 8.° gr. de 62 pag.

7926) Compendio de desenho geometrico, geometria pratica e principio* de

architectura para uso dos alumnos da escola preparatoria annexa a militar. Ibi,

na typ. de Pinheiro & C.B, 1871. 8.° de 230 pag. e ni de indice, com estampas e

figuras intercaladas no texto.

# JOSÉ ANTONIO DE FREITAS (1.°) . . — E.

7927) Proclamacào aos brioso* povos do vastissimo e novo imperio brazilien-

se, corno verdadeiro elogio ao muito alto senhor imperadoì' constitucional, defensor

perpetuo do inesmo Brazil, Pedro 1; com um exemplar da historia naturai dama-
riposa e a cigana, muito propria para o nosso caso. Rio de Janeiro, na typ. de
Silva Porto & C.% 1822. 4.° de 8 pag.

# JOSÉ ANTONIO DE FREITAS (2.°), naturai do Rio de Janeiro. An-
tigo professor da escola academica, habilitado com o curso theorico de artilheria

pela escola polytechnica de Lisboa e com o curso superior de letras, eie. Tem
collaborado em diversas publicacóes, e dirige a serie de Biographias de homens ce-

lebres, do editor David Corazzi— E.

7928) Estudos criticos sabre a lilleratura do Brazil. I. 0 lyrismo brazileiro.

Lisboa, editor David Corazzi, e impresso na sua typ., 1877. 8.° de 142 pag., in-

cluindo 8 da introduccSo e 4, de urna carta do sr. barSo de Santo Angelo, consul

geral do Brazil, em Lisboa. É dedicada à mae do auctor.

7929) Othello (versao do inglez). Lisboa, imp. National. 1882. 8.°dexL-232
pag. Representado no theatro de D. Maria IL

JOSÉ ANTONIO DA GAMA LEAL, bacharel em leis pela universidade

de Coimbra em 1821, e doutor em canones em 13 de junho de 1823, oppositor

às cadeiras da mesma faculdade, freire conventuai de S. Thiago da Espada, per-

tencendo tambem ao collegio das ordens miljlares, procurador fiscal da fazenda

da universidade de 1830 a 1834, em que se retirou para sua casa pela extinccao

do collegio e mudancas politicas. Naturai da freguezia de S. Pedro de Torres

Vedras.

Foi o editor da segunda edicélo da Memoria de Manuel Agostinho Madeira

Torres, mencionada no Dice, tomo v, n.° 23, onde se deve corrigir o erro de sé

descrever sómente a segunda parte da memoria, sendo està a que anda no torno xt,

parte n, das Memorias da acauemia real das scioicias, sem nos fallar da primeira

parte, que saira anteriormente no tomo vi, parte i. Està segunda edicào tem o
titulo seguinte:

Descripcùo historica e economica da villa e termo de Torres Vedras, por Ma-
nuel Agostinho Madeira Torres : impressa no tomo vi, parte i das Memorias da

academia real das scienctas de Lisboa no anno de 1819. Segunda edicào acrescen-

tada com algumas notas dos edilores. Coimbra, na imp. da Universidade, 1861.
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4.° de 271 pag. (em que se comprehendem 7 de erratas e additamentos fìnaes),

dois mappas estatislicos e duas eslampas lithographadas coni os brazóes de armas
da villa, antigo e moderno.

«As notas, segundo Innocencio, posto nao sejam modelo de estylo, s5o am-
plissimas e instructivas. Assim n5o estivessem repassadas do espirito politico do
editor. D5o-se noticias do editor a pag. 206. 0 outro, quo o coadjuvou, foi José

Eduardo Cesar, da freguezia de S. Pedro, bacharel em canones, juiz de fóra de
Montalegre, depois de Faro até Ì833, e d'essa epocha em diante provedor da mi-

sericordia de Torres Vedras.»
«

JOSÉ ANTONIO GARRIDO . . . — E.

7930) Lista curiosa e giiia dos litigantes, em que se dà noticia dos tribunaes

e magistrados que ha n'esta córte de Lisboa, e ruas onde moram, etc. Lisboa,

1745. 4.° de 4 folb.— Existe uni exemplar na bibliotheca publica de Evora.

Parece que està é a primeira tentativa no genero, que se fez em Portugal. V. o
additamento ao artigo Almanach de Lisboa, no tomo ym, pag. 48.

è

# JOSÉ ANTONIO GOMES DOS SANTOS, filho de Antonio Gomes
dos Santos. Naturai de Santa Anna (Rio de Janeiro), nasceu a 10 de maio de
1853. Cirurgiào-medico pela escola do Porto, defendeu these a 14 de outubro de
1881. — E.

7931) A prostituirlo sob o ponto de vista da hygiene social (These.) Porto,

ria typ. Universal de Nogueira & Caceres, 1881. 8.° gr. de 51 pag. e mais 1 de
proposicóes.

JOSÉ ANTONIO GONCALVES, filho de Custodio José Goncalves, na-

turai de Amares, districto de Braga, nasceu a 26 de fevereiro de 1841. CirurgiSo-

raedico pela escola do Porto, defendeu these a 20 de julho de 1807.— E.

7932) Retrovendo do utero durante a prenhez. (These.) Porto, na typ. Con-
stitucional, 1867. 4.° de 45 pag. e mais 1 de proposicóes.

JOSÉ ANTONIO DE ISMAEL GRACIAS, naturai de Loutulim, con-

cerno de Salcele, na India portugueza. Nasceu a 29 de agosto de 1857. Seguiu o
curso do lyeeu naeional ae Nova Goa, no qual foi premiado

;
frequentou, tam-

bem com distinc£5o, algumas cadeiras preparatorias do real seminario de Rachol

e do instituto profissional de Goa. Aos dezoito annos de idade era provido, por

concurso, no logar de amanuense da secretaria do governo geral do estado da In-

dia em 1876; sendo depois promovido, igualmenle por concurso, a amanuense de

primeira classe em 18/9, a officiai em 1880, e successivamente investido nas

funccóes de chefe da seccSo interior da dita secretaria, cargo que ainda ao pre-

sente dignamente exerce. Tem desempenhado algumas commissò'es publicas, de

confianga. Estreiou-se na imprensa cm 1876, e desde entità nao deixou de apro-

veitar os ocios em investigafóes e estudos uteis. Collaborador do Ultramar, In-

dia portugueza, Patria e Estreia litteraria, da India portugueza; e da India ca-

tholìca, de Bombaitn. Socio da real sociedade asiatica, ramo de Bombaim ; e da
sociedade de geographia de Lisboa. — E.

7933) A imprensa em Goa nos seculos xvi, xvn e xvm. Apontamentos

historico-bibliographicos. Nova Goa, na imp. Naeional, 1880. 4.° de 8-(innumera-

das)-lll pag.— Està obra é dedicada ao sr. Eduardo Augusto de Sa Nogueira

Pinto de Balsemào, secretarlo geral do governo do estado da India, e foi man-
dada imprimir por conta da fazenda, segundo o deepacho do sr. governador geral

Caetano Alexandre de Almeida e Albuquerque. É um trabalho de valiosa in-

vestigacSo, contendo muitos dados interessantes, e tao util, que, corno se tein visto

nas pag. d'este Dice., por vezes. o hei citado. Agradefo aqui ao seu laborioso e es-

clarecido auclor outras informafoes que me offereceu a respeito de escriptores e

livros da nossa India.
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7934) Esboco biographico do rev.
m0

arcebispo primaz do Oriente, Ayres de
Ornellas (falJecido).

Entre outros Irabalhos, que conserva inedilos, tinha desde 1881, adianlada

para a imprensa, urna nova edicio, correda e annotada, do Commentario do cerco

de Goa e Chaul no anno de 1570, sendo viso rei da India D. Luiz de Athaide, et'

cripto por Antonio de Castilho. Devia antecedel-a urna biographia do auctor e

urna breve noticia historica do governo do dilo D. Luiz de Athaide.

JOSÉ ANTONIO LEONARDO DA COSTA VIDIGAL. . . — E.

7935) Tratado historico dogmatico-critico das indulgencias segando a verda-

deira doutrina da igreja, composto pelo abbade D. Vicente Palmieri, e trad. na
lingua portugueza. Lisboa, na imp. de Militalo J. & O, 4835. 8.° de vi-126 pag.

# JOSÉ ANTONIO LISBOA, nasceu no Rio de Janeiro em 23 de feye-

reiro de 1777. Fez os seus estudos superiores em Porlugal ; mas, tendo concluido

o curso de mathematica no collegio dos nobres e regressando ao reino após sua

viagem a Franca e Inglaterra, teve que fugir para o Brazil. a firn de evitar quea
inquisicao o perseguisse. Com a ida da familia real para o Bio de Janeiro, forara

aproveitados os seus conhecimentos mathernaticos e encarregarain-no da regencia

de urna cadeira na aula de commercio, e successivamente o foram nomeando para

diversas commissóes de servico publico, corno organisacSo da moeda, reforma da
pauta, systema bancario, estatistica, liquidaci dos prejuizos entre Portugal e Bra-

zil, pelo tratado de 1825 ; e entre o Brazil e a Gran-Bretanha, por causa do blo-

queio do Bio da Praia, etc. Foi ministro da fazenda so por alguns dias, em con-

sequencia de nao se conformar com a decisào dos seus collegas na questào de
um pagamento ao negociante britannico \V. Young ; lente jubilado, deputado da
junta do commercio e membro do instituto historico. Teve o titulo do conselho e

a commenda de Christo.

M. no Bio de Janeiro em 29 de julho de 1850.— E.

7936) ReflexOes sobre o banco do Brazil : offerecidas aos seus accionistas. Rio
de Janeiro, na typ. Naeional, 1821. 4.° de 32 pag.

7937) Carta dirigida aos redactores do «Keverbero constitucional fluminen-

se». Relativa aos apontamentos do «Patriota constitucional», para actidir ao the-

souro publico, expostos no n.° xiv do dito peì'iodico. Ibi, na typ. de Mor. e Gar-
cez, 1822. 4.° de 22 pag.— É raro este opusculo.

7938) Observacùes sobre o melhoramento do meio circulante no imperio do

Brazil. Ibi, na typ. de B. Ogier, 1835. 4.° de 40 pag.

7939) Silvestre Pinheiro Ferreira. (Biographia.) — Na Revista trimensal,

voi. xi, pag. 195.

# JOSÉ ANTONIO DE MAGALHÀES CASTRO, naturai da Bahia,

nasceu a 8 de julho de 1814. Filho de Antonio Joaquim de Magalhaes Castro, la-

vrador e proprietario, na cidade de Santo Amaro, na provincia da Bahia. Bacha-
rel em sciencias juridicas e sociaes pela academia de Olinda, recebeu o grau em
outubro de 183/. Nomeado promotor publico da capital da Bahia, coubelhe o
espinhoso encargo de preparar e ultimar o processo contra os individuos que
entraram na revolucSo de 7 de novembro de 1837, que fomentava a separalo
da provincia, e a sua rectidSo e imparcialidade, segundo dizem, nào desagradou
nem a vencedores, nem a vencidos. Tambem n'essa qualidade, e em beneficio dos
interesses nacionaes, perseguiu energicamente os traficantes de escravos africanos,

conseguindo' (jue fossem castigados, apesar dos meios empregados para o desviar

d'esse proposito. Do mesmo modo, nao permittiu que os vencedores da revoluto
de 7 de novembro se entregassem a outra propaganda peritosa, a qual era ad-

vogar os excessos do absolutismo, e por isso fez com que fossem condemnados
o auctor, ou auctores de umas cartas, que n'esse sentido foram divulgadas profu-

samente. Deputado pela sua provincia às assembléas provincia! e geral, com vo-

-
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tacóes muito lisonjeiras, na camara entrou em diversas questóes importantes, e

viu que certas leis, contra as quaes fallou, nSo tiveram nunca execuc5o, corno a da
provincialisaySo do papel moeda e a denominada «das terras». Nomcado juiz de
diretto, em 1844, para a comarca da Jacobina, no sertilo da Bahia, a cenlo e tan-

tas leguas distante da capital da provincia, ahi prestou servicos, conseguindo re-

conciliar familias, prender criminosos de consideralo e pacificar a comarca, re-

citando o emprego da forca que o presidente da provincia queria pór A sua

disposilo. N'essa comarca esteve mais de sete arnios ; foi transferido para a de
Angra dos Reis, no Rio de Janeiro; e passados seis mezes despachado auditor de
guerra na córte, onde se dedicou aos interesse» do exercito imperiai. Como audi-

tor, e para favorecer a classe militar, redigiu os projectos do codigo penai e do
codigo do processo criminal militar ; analysou o codigo penai militar portuguez,

cuja adoppio no Brazil combateu, e concluiu outros estudos de legislacdo, des-

empenhando-se de commissóes sem remuneralo de especie alguma e mandando
imprimir as obras à sua custa, pelo que recebeu da camara legislativa um hon-
roso testemunho de consideralo, deliberando que fossem gratiflcados os traba-

Ihos do auctor. Muitos annos depois de estar no exercicio das funccOes de audi-

tor de guerra, foi promovido ao tribunal superior. — E.

7940) Refutacdo da exposiedo circumstanciada que faz o dr. Justiniano Ba-
tista de Madureira ao presidente da Bahia sabre as eleicòes de Villa Nova da Rai-
nha. Rio de Janeiro, na typ. de N. L. Vianna e Filhos, 1857. 4.° de 11 pag.

—

É resposta a um folheto, que pouco antes publicara o sr. Madureira, na Bahia.

7941) Representacdo dtrigida a camara dos senhores deputados, etc. Ibi, na
mesma typ., 1857. 4.° de 26 pag.

7942) Projecto de codigo do processo criminal militar, com a organisaedo dos

tribwwes nos tempos de paz, e para os tempos de guerra, ou estado de sitio, etc.

Rio de Janeiro, na mesma typ., 1861. 4.°

7943) Defeza da constituicào politica brazileira, arguida de imprevidente e

omissa, etc. Ibi, na typ. Americana (sem data). 4.°— Saiu com a indicaeflo de J.

A. de M. Castro.

7944) Decadendo da magistratura brazileira, suas causas e meios de resta-

beleceha. Rio de Janeiro, na typ. de N. L. Vianna e Filhos, 1862. 8.°

7945) Observafues sabre o projecto do novo codigo penai militar portuguez.

Ibi, na mesma typ., 1863. 8.° gr. de 44 pag.

7946) Projecto de lei do recrutamento, offerendo à considerando do poder le-

gislativo brasileiro. Ibi, na mesma typ. 1863. 4.° de xxx-16 pag.
x

7947) Projecto de codù/o criminal militar. Ibi, na typ. maona), 1864. 8.° de
ii-xi-36 pag. —Em 1866 fora impressa a primeira editilo. Ibi, na typ. de N. L.

Vianna <St Filhos. 8 0 de n-xv-36 pag. Vem urna analyse a este projecto na Re-
vista juridica, tomo ni pag. 82 a 86.

Depois da primeira edif5o saiu o parecer sobre o Projecto do codigo crimi-

nal militar pela commissdo nomeada pelo governo, composta dos srs. visconde do
Uruguay, Jouo Paulo dos Santos Barreto e Manuel Felizardo de Sousa e Mello.

4.° gr. de iv-28 pag. 0 auctor publicou, em seguida :

7948) Analyse succinta do projecto substitutivo de codigo criminal militar

apresentado ao governo imperiai, etc. Rio de Janeiro, na typ. de N. L. Vianna de

Filhos, 1861. 8.» de 23 pag.

7949) Voto separado do . . . membro divergente da primeira seccào da com-
missdo de exame da legislacdo do exercito. Sem rosto, e tem no firn a data de 28
de agosto de 1866. Ibi, na typ. de Pinheiro & C* 8.° gr. de 52 pag.

7950) Voto separado do desembargador José Antonio de MagaUules Castro,
membro da commissdo de exame de legislacdo do exercito e resposta da maioria da
primeira seccào. Ibi, na typ. de Pinheiro & C.\ 1867. 4.° de vi-88-vn pag.

7951) ConsideracSes geraes sobre a lei de 20 de setembro de 1811 que alterou

aìgumas disposicóes da legislacdo judiciaria, etc. Ibi, na tvp. do Apostolo, 1872.
8.° de 92 pag.
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7952) Projectos de lei para organisaguo judiciaria e reforma do artigo 13.°

% 2.° da lei de 20 de setembro de 1871 sobre a prisuo sem culpa formada, e a for-

magào da culpa. Ibi, na typ. Perseverarla, 1877. 8.° gr. de 52 pag. — No cata-

logo da exposicao de historia do Brazil vem està obra com duas indicacfles di-

versas, quanto ao numero de pag. Sob o n.° 10027 (pag. 860) traz 52 pag.; e sob o
n.° 19722 (pag. 1671) menciona 25 pag. Ou houve engano e se duplicou a obra > ou
sao duas edicòes diversas, na mesma typ. e no mesmo anno. 0 equivoco era facil.

JOSÉ ANTONIO MAIA (v. Dice, tomo iv, pag. 242).

Acre«cente-se ao que ficou inencionado :

7953) Informacào da commissiio admiimtratira da santa casa da misericor-

dia da villa de Torres Nova*, no recano do dr. Miguel Antonio Dias. Lisboa, na
typ. Universale 1865. 8.° gr. de 30 pag.

7954) Relatorio e contas da commissuo administrativa da santa casa da mi-
sericordia da villa de Torres Novas, que serviti desde novembro de 1854 atè julho

de 1865. Precedido de urna carta dedicatoria ao sr. con&ellieiro Antonio Rodrigues

Sampaio. Lisboa, na typ. Universa!, 1866. 8.° gr. de 287 pag. e mais 3 de indi-

ce.— A carta dedicatoria, de pag. 1 a 32, contém observaefles e reflexò'es expli-

cativas que servem de commentario ao livro. É interessante pelas noiicias que en-

cerra.

JOSÉ ANTONIO MARIA DE SOUSA AZEVEDO, nasceu em Coira-

bra em 18 de agosto de 1796; Jilhó de Manuel Thomas de Sousa Azevedo. Par
do reino, conselheiro d'estado effectivo, ministro da justica em 1842 e da fazenda

em 1846. Foi agraciado com o titulo de visconde de Algés em 29 de marco da
1849. — M. em Lisboa a 3 de marco de 1865. Saiu urna biographia laudatoria

(anonyma) na Gazeta de Portugal, n.° 713 de 5 de abril do mesmo anno. — E.
7955) Discurso do digno par . . . pronunciado na sessuo de 16 de fevereiro de

1848. Lisboa, na imp. Nacional, 1848. 8.° gr. de 51 pag.— Tiragem apenas de
100 exemplares.

* JOSÉ ANTONIO MARINHO (v. Dice, tomo iv, pag. 240).

E preciso ampliar e reclifìcar o respeclivo artigo d'este modo.
Tem igualmerite biographia na Selecta brazileira, tomo i, pag. 92; na Galeria

dos brazileiros illustres (com retralo), tomo li; no Anno biographico, de Macedo,
tomo i, pag. 275; e nas Ephemerides nacionaeSj do sr. dr. Teixeira de Mei lo,

tomo i, pag. 151. Alguns dados d'està ultima foram perfeitamente averiguados,

comò o proprio auctor declara.

Nasceu a 7 de outubro de 1803, no porlo do Salgado, pequena povoacà"o

quasi na margem do Rio de S. Francisco. Tomou ordens sacras em 1829; foi pro-

eador capella imperiai, conego, eie. Deputado em diversas legislaluras e reeleito

depois da revolta de Minas, em que tomou parte com Theophilo Ottoni e outros,

sendo preso e processado corno elles em 1842. Em 1845 apartou-se dos centros

politicos e fundou no Rio de Janeiro um collegio, a que deu o seu nome, e d'onde
sairam discipulos para as mais brilbantes carreiras. Em 1847 recebeu do papa
Pio IX as honras de monsenhor, com a nomeacSo de camarista secreto supranu-
merario. — M. no Rio de Janeiro em 13 de marco de 1853, e jaz sepultado no
cemiterio de S. Jo5o Baptista da Lagoa.

Numerosas obras podein ser consultadas para o estudo da revoluto de Wi-

nas Geraes em 1842. V. principalmente as indicadas sob os n.°* 7663, 7*664, 7666,

7667, 7669, 7671, 7678, e outras, a pag. 670 e 671, do catalogo da exposicSo de
historia do Brazil, aletn da obra de Marinho (n.° 2609).

Reforindo-se ao illustre patriota mineiro, o sr. R. 0. Montóro escreveu :
—

«Compoz tambem numerosos sermfles de subido merito, que prégou em varias

partes de Minas, especialmente em S. Joào de El-Rei, e tambem em Vassouras e
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tu> Rio de Janeiro. Alguns sairam impressos. Dos mss. existe a maior parte em
goder do padre Francisco de Assis Pinto, seu discipuio que foi, e residente em

. Joào de El-Rei. Traduziu para o verso portuguez o Jocelyn, de Lamartine, e
no theatro de S. Jo5o de El-Rei se representou um Elogio dramatico em applauso
do anniversario do actnal hnperador. Era poeta da escola bocagiana, mas se n3o
primava pela correccào, sobrava-lhe a veia poetica. Redigili em S. JoSode El-Rei

o Americano, periodico de doutrinas conservadoras, e ibi depois um dos princi-

paes redactores do Correio mercanta».

Na relac5o dos direclorcs que teve o Correio mercanlU, do Rio de Janeiro

(successor do Mercantil e do PharolJ, em 1848, apparecc effectivamente o nome
do conego Marinho.

Tom mais :

7956) Sermuo que no dia 22 de novembro . . . recitou na capella imperiai na
festividade de acgào de gracas, celebrada por occasiào do baptisado da princeza a
sr." D. Isabel, etc Rio de Janeiro, na typ. de Rintot, 1846. 4.° de 16 pag.

7957) Sennào que recitou na capella imperiai na festividade de acedo de gra-

cas, celebrada por occasiào do baptisado da princeza a sr.' D. Leopoldina, etc. Ibi,

na mesma typ., 1847. 4.° de 25 pag.

JOSÉ AIVTOXIO MARQUE8 (v. Dice, tomo rv, pag. 542).

M. em Lisboa a 8 de novembro de 1884, e no dia subsequente publicou*se

o seu rctrato com um pequeno artigo biographico no Diario ilìuslrado.

0 Discurso reoitado na sessào solemne da sociedade das sciencias medicas
em 12 de janeiro de 1860, sendo entSo presidente (n.° 2628), saiu no Jomal da
dita sociedade, tomo xxiv, de pag. 5 a 36, com urna rectilicacSo a pag. 160.

Alem do que fìcou mendonado, escreveu e publicou :

7958) As doencas e a mortalidade no exercito, consideradas em presenta dos

dados estatisticos fornecidos pelos mappas nosologicos e necrologicos dos hospitaes

militares no anno decomido do 1." de julho de 1859 a 30 de junho de 1860, etc.

Lisboa, na imp. Nacional, 1861. 8.° de 80 pag.

7959) Estudos estatisticos, hygienicos e administrativos sobre as doencas e a
mortalidade do exercito portuguez, relativos pela maior parte ao decennio decor-

rido de junho de 1851 a julho de 1861, seguidos de numerosos dados comparados

em relacào a difjferentes nacGes, e da indicacào das providencias hygienicas que re-

clama o mesmo exercito, etc. Ibi, na mesma imp., 1862. 8.° de 271 pag.

7960) Encore l'ophthalmie militaire en Portttgal et du traitement qu'on y em-
ploie contre les granulations palpébrales, suite au mémoire présente au congrès

d'ophthalmologie ite Bruxelles en 1857, etc. Paris, imp. de L. Martinet, 1862. 8.°

gr. de 31 pag.

na imp. Nacional, 1863. 8.° de 87 pag. e mais 1 de indice.

7962) As inocìdacòes syphiliticas e vaccino-syphiliticas, sua prevencùo, dia-

gnostico e tratamento, por Henrique Lee . . . Traduzido dasegunda edicuo. 1 parte.

Ibi, na mesma imp., 1863. 8.° de xx-143 pag. — 11 parte. Ibi, na mesma imp. e

anno. 8.° (Segue a numeracào da primeira parte até pag. 334).

7963) Molestias venereas e syphiliticas : exegese das doutrinas que a esse res-

peito interessam, seguida de un a summula pnthologica e therapeutica, e de um for-

mulario especial. Segunda edicào, acrescentada com a summula e formulario. Ibi,

na mesma imp., 1868. 8.° de xiv-1052 pag. e mais 2 de errala. — Nào conheco
a primeira edicAo. Àcerca d'està obra saiu urna apreeiacào (assignada C. M., ini-

ciaes que parece occultavano o nome de um disimelo medico) no Jomal do com-

mercio n.° 4353, de 1 de maio, e ahi se le que o traballio do sr. dr. Marques,

—

«em que as mais difiìceis e intrincadas questòes sito vislas a luz de urna critica

judiciosa, é um dos melhores livros que ultimamente se tem publicado, e repre-

senta o estado actual da sciencia n'esta parte. É um traballio em que a boa dou-
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trina vem em auxilio da pratica, dirigindo-a, esclarecendo-a, encaminhando-a.

Ahi se acha urna compieta noticìa dos mais notaveis trabalhos dos syphilographos

francezes, inglezes, allemSes e italianos. Nao conhecemos em nenhuma d'estas

linguas livro quo possa substituir o do dr. Marques, porque nenhurn corno o
d'elle reune e resumé ludo o que importa saber em relacao ao assumpto». Està
obra leve terceira edicuo, coni muitos acrescentamenlos importantes, e nomeada-
mente um noto capitulo àcerca dos apertos de uretra e seu tratamento. Ibi, na
mesma imp., 1878. 8.° max. de xn-(innumeradas)-722 pag.

7964) Cartas-folhetins.— Numerosa serie publicada no Escholiaste medico,

àcerca de imporlantes pontos de theoria e pratica das sciencias medicas.

7965) Primeiro relatorio e contas da commissuo portwjueza de soccorros n
feridos c doentes militares em tempo de guerra. Periodo animai decorrido de 13 de
outubro de 1870 a 12 de outubro de 1871. Elaborado conforme as determinacues
da mesma commissdo pelo secretano geral, etc. Ibi, na mesma imp.. 1871. 4.° de

7966) Doutrina das crises e dos dias crìticos~das doencas. — Nota na versSo

dos Fastos, por Castilho, no tomo m, pa?. 251.

7967) Esbnco biographico do cirvrgiùo de brigada Antonio Gomes do Valle.—

No Escholiaste medico n.° 350 de 31 de julho de Ì869.

Tem egualmente artigos no Jornal das sciencias medicas, de Lisboa, e em ou-

tras folhas da mesma indole publicadas em Portugal. Algumas das obras do sr.

dr. Marques foram objecto de menfSo honrosa, e de urna extensa revista analytica

na British and foreign medico chirurgical lieview, jornal scientifico mui conside-

rado em Inglaterra. V. Jornal do commercio n.° 2860 de 24 de abril de 1863.

JOSÉ ANTONIO DA MATTA (v. Dice, tomo iv, pag. 243).

Rectifique-se a indicalo do n.° 2630:
Odes do poeta latino Q. Horacio Fiacco, traduzidas litteralmente na lingua

portugueza. Illustradas com copiosissimas notas, que evidentemente adaram e ma-
nifestamente dissipavi a esctiridade de suas translacues. Lisboa, por Francisco

Luiz Ameno, 1783-1786. 8.° 2 tomos com 399 e 516 pag.

D. JOSÉ ANTONIO DA MATTA E SILVA, arcebispo de Evora. . .—E.
7968) Saudacùo pastoral aos seus diocesanos. (Datada de Evora, ern 1860.)

Lisboa, na typ. de G. M. Marlins. 8.° gr. de 15 pag.

JOSÉ ANTONIO DE MENEZES, naturai da India portugueza.— E.

7969) Almanach recreativo para o anno de 1868, com 102 artigos e 41 gra-

vuras. Primeiro anno. Margào, na typ. do Ultramar, 1867. 16.° gr. de 160 pag.

NSo sei as circumstancias pessoaes do auctor, nem se proseguiu na publicacào

d'esses livrinhos.

JOSÉ ANTONIO.DE MIRANDA (v. Dice, tomo iv, pag. 243).
Nasceu a 28 de no'vembro de 1782.

M. em Lisboa a 25 de novembro de 1848. Jaz sepultado no cemiterio occi-

JOSÉ ANTONIO MONTEIRO TEIXEIRA (v.Dicc, tomo iv, pag. 243).

Tem mais :

7970) OEuvrcs poetiques (en francais) . . . Madère, na typ. de B. F. L. Ma-
chado, 1861. 8.° gr. de vi-406 pag. e mais 4 de indice. — D'este livro só foram
impressos 100 exemplares, e nenhurn para venda. Encontro isto confirmado no
Jornal do Porto n.° 117 de 24 de maio do dito anno, no trecho seguinte: «0 sr.

Monteiro Teixeira, cavalheiro portuguez, que é consul de Franca na ilha da Ma-
deira, e bem conhecido por ruas excellentes poesias em francez, acaba do publicar

no Funchal uni livro de optimos versos, quasi todos n'aquella lingua. Tirou ape-

2 de indice.

dentai.
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nas 100 exemplares para offerecer aos seas amigos, de modo que, sendo a obra

apreciavel pela correccào conti que estào escriptas as differentes pecas poeticas,

tem ao mesmo tempo o merito ila raridade».

7971) Nouveau récueil de poèsies en francai*. Funchal, Madeira, na typ. de

A. C. C. Gorjào, 1871. 8.° gr. de 2-(innumeradas)-v-402 pag.— 0 auctor, no pro-

logo, refere-se à obra anterior, que dera à estampa em 1861.

V. tamtam àcerca d'este o artigo critico do sr. conselheiro Jayme Moniz-.no

Instituto, voi. x, pag. 237 a 243, e um folhetim do sr. conselheiro José Silvestre

Ribeiro na Revolucào de setembro n.° 7549 de agosto de 1867.

Attribue-se a Monteiro Teixeira, em todo ou em parte, o drama Amor e pa-

tria, que saiu coni o nome de Servulo de Paula Medeiros, etc.

JOSÉ ANTONIO MORÀO (v. Dice, tomo ìv, pag. 243).

M. em setembro de 1865.—V. a Gazeta de Portugal n.° 855 de 28 de setem-

bro de 1865.

JOSÉ ANTONIO NOGUEIItA DE BARROS (v. Dice, tomo iv,pag. 244).
'

Quando em 1872 a colonia portugueza no Rio de Janeiro, e a imprensa flu-

minense, em que ella podia ter voz, se declarou contraria à permanencia ali do
consul geral o sr. Antonio de Almeida Campos, foram lembrados para o substituir

dois funccionarios e cavalheiros por igual sympathicos : o sr. conselheiro Duarte

Nazareth e o sr. dr. Nogueira de Barros A este proposito Ihe fizeram os maiores

elogios. N'uma folha leio o seguinte: «Nenhuma in^UluicSo portugueza de cari-
.

dade, nenhuma sociedade portugueza de qualquer cór, nenhuma associalo em-
fim, que, seja portugueza, deixa de contar no seio dos seus associados, e a maior

no dos seus benemeritos, o nome do dr. José Antonio Nogueira de Barros».

0 n.° 2634 saiu novamente com o Ululo :

'

A ma muUier : romance originai offerendo à sociedade portugueza «Dezeseis

de setembro». Rio de Janeiro, na typ. de Pinhciro & C", 1860. 8.° gr. de 112

pag. e mais 1 com errata, ornado do retrato do auctor.

0 drama Agonia e conforto (n.° 2642) foi impresso. Rio de Janeiro, na typ*

de B. X. Pinto de Sousa, 1861. 8.° gr. de 96 pag.—É offerecido ao ili.
0»0 e ex.""»

sr. Antonio Rodrigues Sampaio. A accSo passa-se em Lisboa, na epocha da inva-

salo da febre amarella em 1857.

J08É ANTONIO DE OLIVEIRA (1.°). . .— E.

7972) Operacào do tumor e fistola do succo lacrimai. (Tbese.) Lisboa, 1843.

J08É ANTONIO DE OLIVEIRA (2.°)...— E.

7973) 0 defensor da ordem e da verdade, jornal politico. Nova Goa, na imp.

Nacional, 1852. Fol. de 236 pag.— Comecou a sair em agosto do dito anno, e

findou em 31 de agosto do anno seguinte. Foi principa! redactor José Antonio de
Oliveira, com a collaboracao de diversos. Em setembro de 1853 lancava o mesmo
as bases de outro periodico, sob o titulo :

7974) 0 defensor do real padroado, jornal politico e ecclesiastico. Ibi, na
mesma imp. 4.° — Està folha nào durou porém mais de sete mezes. Findou em
marco de 1854.

7975) Relatorio da commissào nomeada para reunir objeclospara a exposicào

internacional do Porto, acompanhado da relacào dos objectos enviados de Goa à
mesma exposicào do Porto. Ibi, na mesma imp. 1865. 8.° de 30 pae.— Compu-
nham està commissào os srs. José Antonio de Oliveira, Filippe Nery Xavier e An-
tonio Lopes Mendes.

7976) Relatoì'io acompanhado da relaguo dos objectos enviados à commissào

centrai de Lisboa, directora dos trabalhos pieparatorios para a exposicào universal

de 1867 em Paris, pela commissào do estado da India portugueza. Ibi, na mesma
imp., 1866. 4.° de vi-24 pag.— A commissào era a indicada acima.
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* JOSÉ ANTONIO PEREIRA DA SILVA, naturai do Rio de Janeiro.

Doutor eoi medicina pela faculdade do Rio de Janeiro, membro da junta centrai

de hygiene publica, cavalleiro da ordem da Rosa, pelos servicos prestados era cam-
panha corno cirurgiao no exercito de operacóes contra o Paraguay, e lanibem con-
decorado com a respectiva medalha.— B.

7977) These apresentada à factddade de medicina e sustenlada .a 30 de no-

vembro de 1870. Dissertacào : Qual o melhor meio de tratamento para a cura ra-

dicai dos hydrocellesf ProposicOes: Valor dos meio* cirurgicos no tratamento da
varicocelle. Etyologia, pathogema e tratamento da chylaria. Ar atmospherico. Rio
de Janeiro, na typ. Perseverala, 1870. 4.° de iv-42 pag. e mais 1 de errata.

* JOSÉ ANTONIO PIMENTA BUENO (v. Dice., tomo iv, pag. 245).

Nasceu na cidade de S. Paulo a 25 de novembro de 4803.

Era doutor em sciencias sociaes e juridicas pela faculdade d'aquelia cidade,

sendo uni dos trinta e tres esludantes que n'ella se mntricularam, quando, em
, 1828, se fundaram no imperio os cursos juridicos. Recebeu o grau em 1832. Exer-
ceu muitos, variados e importantes cargos, desde o de simples amanuense na se-

cretaria do governo da provincia natal, ale as mais altas funcefles do estado, as-

sim na escala administrativa e politica corno na judicial e diplomatica : officiai do
antigo conselho geral, presidente da provincia de Malto Grosso e da de S. Pedro
do Rio Grande do Sul, em 1850, epoeba de agitacfto revolucionaria n'essa pro-

vincia; duas vezes ministro dos negocios estrangeiros; ministro da justica, presi-

dente do conselho de ministros e conselheiro d'estado ordinario. Juiz de fora da
alfandega da cidade de Santos, juiz de direito, chefe da policia, desembargador da
relacAo da córte, para onde fdra removido da do MaranhSo, sendo depois apo-
sentado coni as honras de ministro do supremo tribunal de justica; encarregado
de negocios e ministro plenipotenciario na republica do Paraguay, onde, corno
tal, concorreu para o acto do reconhecimento, por parte do fìrazil, da indepen-
dencia d'essa republica, datado de 14 de setembro de 1844. Deputado em duas le-

gislaturas, e depois senador do imperio, cargo que exerceu quasi um quarto de
secolo, e em cujo desempenho prestou servicos da maior valia a sua patria. Poi o
dr. Pimenta Bueno o primeiro que, em projectos apresentados à camara em 1866,
se manifestou pelas idéas da emancipalo dos escravos, idéas annos depois ad-
optadas na lei do imperio n.° 2040 de 28 de setembro de 1871.

Alem do Ululo do conselho, foi agraciado com o de marquez de S. Vicente.

Tinha tambem o grau de grande dignitario da imperiai ordem da Rosa, e'outras

condecoracòes; e era socio do instituto historico do Brazil. — M. a 19 de feve-

reiro de 1878. V. Ephemeride$ naciomes, do sr. dr. Teixeira de Mello, tomo i,

pag. 104. Ahi vem transcripta a seguinte nonrosa commemoracSo : «No parla-

mento e no conselho d'estado deixou o seu nome ligado a distinctos e mut apre-

ciados trabalhos; na tribuna, sua palavra foi sempre oovida com toda a conside-
raci e respeito, e no fóro as suas obras serào consultadas comò proveitosa» li-

coes de um meslre prevedo e abalisado*.

As suas obras sao :

7978) Discurso proferido na qualidade de presidente da provincia de Matto
Grosso.-- Na Revista trimensal, voi. u, pag. 170.

7979) Discurso do senador Pimenta Bueno na sessuo do senado de 26 de ju-

nho de 1855, relativamente aos limites com o Paraguay, discutindo-se a fixacdo
das forcas de mar. Rio de Janeiro, na typ. Imperiai e constitucional de J. Ville-

neuve & C.«, 1855. 8.° de 23 pag.

7980) Apontamentos sobre o processo criminal brazileiro. Segunda edicuo cor-

recta e attgmentada. Ibi, pela empreza nacional do Diario, 1857. 8.° gr. de 3-iv-
343-vn-3 pag. — Anda annexo o Formulario de processo pelo jury da commis-
to nomeado por acto do governo de 1854, e de que o dr. Bueno fdra presi-

dente.

7981) Direito publico brazileiro e analyse da constituicào do imperio. Ibi, na
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typ. Imperiai e consti toeional de J. Villeneove & C.', 1837. 8.° gr., 2 tomos coni

ni-323 pag. e 568 pag.

7982) Apontamentos sobre a* formalidades do processo civil. Segunda edifuo

Tanto àcerca d'està obra, corno a respeito do processo criminal, o instituto da or-

dem dos advogados no Rio de Janeiro deu pareceres, que foram impresso» em a
Nova gazeta dos tribunaes de 20 de fevereiro de 1880 e de 20 de novembro de 1881.

7983) Diretto internacional privado e explicacào de seu* principio* coni re-

ferenza às leti particidaret do Brazil Ibi, na typ. Imperiai e consti tucional de J.

Villeneove ét O, 1863. 8.» gr. de 5-169 pag.

7984) Considerale* relativa* ao beneplacito e recurso à coróa em materia de

culto*. Ibi, na typ. Nacionai, 1873. 8.° de 2-2-81 pag.— 0 conhecido advogado,
sr, bacharel Ernesto Adolpho de Freitas, publicou em Lisboa, em folheto, urna

refutacdo a este trabalho do marquez de S. Vicente, sob o titulo:

Conxideracóe* *obré o opusculo publicado no Rw de Janeiro . . . pelo . . . mar-
quez de S. Vicente. 1874. 8.» de 28 pag.

No archi vo do instituto historico existe o seguinte ms., de que a bibliotheca

nacionai do Rio de Janeiro possue copia :

7985) Algumas observacóe* àcerca da divisa entre o Brazil e o governo do

Paraguay. (Datada do Rio de Janeiro a 13 de novembro de 1843.)

JOSÉ ANTONIO PIIVTO FONTE8, fìlho de Jodo Manuel Pinto Fontes,

nasceu em "Santa Comba, concelho de Ponte de Lima, a 15 de marco de 1848.

CirurgiSo-medico pela escola do Porto, defendeu these a 23 de jolho de 1875.—E.
7986) Da pneumonia considerada especialmente debaixo do ponto de vista do

seu tratamento. (These.) Porto, na typ. de Manuel José Pereira, 1875. 8.° gr. de
68 pag. e mais 1 de proposifóes.

D. JOSÉ ANTONIO PINTO DE MENDONQA ARRAES (v. Dice.,

tomo iv, pag. 245).
• Tem mais:

7987) Carta pastoral exhortatoria expedida para todas a* igrejas da sua dio-

cese. (Datada de 18 de agosto de 1818.) Lisboa, na off. de SimSo Thaddeo Fer-

reira, 1818. 4.° de 6i pag. e mais 1 de errata.

JOSÉ ANTONIO PONCIANO ALVARES, foi juiz em DamSo. NSo sei

outras circumstancias pessoaes. — E.

7988) Carta em resposta a Joao Victor Moreira, àcerca de factos occorridos

em Damào. Nova Goa, na imp. Nacionai, 1855. Fol. de 2 pag.

O sr. J. V. Moreira respondeu a essa carta, que tambem foi impressa nt
mesma imp., 1855. Fol. de 2 pag.

# JOSÉ ANTONIO PORTO ROCHA, naturai de Cabo Frio. Doutor em
medicina pela faculdade do Rio de Janeiro.— E.

7989) Dissertacào: Orile. Do valor therapeiUico dos calomelano* no trata-

mento da* inflammacòes. Estudo chimico e pharmacotogico sobre a digitalis. These

opre*entada à faculdade de medicina e sustentada em 2H de selembro de 1867. Rio

de Janeiro, na typ. do Correio Mercantil, 1867. 4.° gr. de viii-42 pag.

7990) JOSÉ ANTONIO DOS RETS DAMASO, naturai de Lagoa, no
Algarve, nasceu a 1 1 de dezembro de 1850. Foi alumno do curso superior de le-

tras, e tem collaborado na parte litteraria da Retolucuo de setembro e Gazeta de

Setubal, e nos periodicos algarvienses Liberdade, Districto de Faro, Jomal dos

artista*, Corivio do Meio Dia.— E.

7991) Anjo da caridade. Lisboa, 1877.

Tem outro volume de criticas, mas nSo o conheco.
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JOSÉ ANTONIO DA ROCHA JUNIOR, Glho de José Antonio da Ro-
cha, nasceu ein Sópo, concelho de Villa Nova da Cerveira, a 18 de agosto de

1835. Cirurgiao-medico pela escola do Porto, defendeu these a 22 de julho de

1861. — E.

7992) Do emprego da agua fria em cirurgia. (These.) Porto, na typ. Por-

tense, 1864. 4.° de 30 pag. e mais 1 de proposicóes.

# JOSÉ ANTONIO RODRIGUES, naturai de S. Joao de El-Rei, provin-

cia de Minas Geraes. Nasceu por 1819. Fillio de paes pobres, nào póde seguir os

estudos regulares, e apenas saido da aula de primeiras letras leve que dedicar-se

a vida commercial em casa de um negociante portuguez, Antonio Fernandes Mo-
reira, naturai de Villa Chi, e a elle deveu extremos de pae. Capitào da guarda
nacional, achou-se envolvido na lucia das Minas e foi um dos presos e conde-

mnados pelo movimento revolucionario, em que figurou salientemente monsenhor
Marinho, de quem se tratou em logar competente. Depois da amnistia, foi no-

meado instruclor geral da guarda nacional, e exerceu varios cargos, corno juiz de

paz, promotor publico, advogado provisionai, vereador, età, n3o deixando de todo

nem os estudos particulares e predilectos, nem a vida commercial. De 1844 a

1830 escreveu a correspondencia regular, politica e noticiosa, para os jornaes Ila-

montano e Regeneracuo, publicados em Ouro Preto, capital das Minas. Em 1854
estabeleceu urna typographia em S. Joao de El-Rei, e ahi publicou, redigindo-as

exclusivamente, tres folhas : Paquete mineiro, Impaniai semanario e Clarini, por
espaco de quatro annos. Publicou em separado :

7993) Apontamentos da populacào, lopographia e ch ronologia do municipio
de S. Joao de El-Rei, etc. S. JoSo de El-Rei, na typ. de J. A. Rodrigues (1859).
4.° de 27 -ix pag.

JOSÉ ANTONIO DE SA (v. Dice, tomo iv, pag. 246).

Foi naturai de Uraganca.

Recebeu o grau de doutor em 16 de maio de 1782. V. os «additamentos* no
tomo iv, pag. 464 e 465. Para a sua genealogia, consulte-se o Archivo heraldico

do sr. visconde de Sanches de Baena.

A obra n.° 2656 tem 61-30 pag.

* JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS CARDOSO, naturai do Rio de Ja-

neiro; nasceu a 4 de outubro de 1833. Aprendeu a arte de compositor typogra-

phico, que tem exercido. Foi gerente e proprietario das typographias do antigo

Correio mercantil, do Diario do povo (depois Reforma), Dezeseis de julho, Diario

de noticias, Jornal da noite e Folhetim ; gerente da officina de Laemmert, e de-

pois redactor do Almanach d'essa casa; e é actualmente socio gerente da typo-

graphia Perseverane*. Pertence a varias associacóes de instruccSo e popula-

res. — E.

7994) Guia das cidades do Rio de Janeiro e Nictherohy vara 1883, etc. Pri-

meiro anno. Rio de Janeiro, editor Antonio Maria l'.oelho da Rocha, typ. Perseve-

rane, 1882. 8.° max. de xxvm-514 pag. e mais 131 (innumeradas) ae folhinha

de lerabrancas.— £ dividido em seis partes: I, calendario; li, sédes das princi-

paes repartifóes, etc; 111, informacóes uteis e de interesse publico; IV, guia ex-

plicaliva das mas, travessas, etc. do Rio de Janeiro e seus anabaldes; V, guia

indicativa das moradas dos prineipaes habitantes, etc; VI, folhinha de lembran-

cas, etc Possuo um exemplar por mercé de seu auctor.

P. JOSÉ ANTONIO DE SARRE (v. Dice, tomo iv, pag. 247).

Presbytero secular e civalleiro laleranense, meslre em artes e bacharel em
canones. Cura collado na freguezia de Santo EstevSo de Lisboa. Foi naturai do
Algarve.

Tem mais :
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7993) Sermùo gratulatorio prègado na igreja de Nossa Senhora da Conceicao

da cidade da Bahia, pelas melhoi'as de eUrei D. José 1. Lisboa, na off. de Fran-
cisco Luiz Ameno ... 4.° de xvi-46 pa$.

A obra n.° 2670 (Memoria da ongem, etc.) foi impressa na typ. Nacional,

1827. 4.« de 35 pag.

Tem mais :

7996) Projecto de lei da .fórma do processo civil dos juizos de primeira in-

stando ou primeira parte do codigo do processò civil offerecido à camara dos de-

putados na sessuo de 1828, etc. Rio de Janeiro, na typ. Nacional, 1829. 4.° de 83
pag.— Sani só com as iniciaes do seu nome (J. A. S. M.)

7997) Lei de 4 de outubro de 1831 da organisacùo do thesouro publico nacio-

nal e das thesourarias dos provincias do impeiio. Annotada e additada, etc. Ibi,

na typ. Nacional, 1834. 4.° de 181 pag.

JOSÉ ANTONIO SERRANO, fìlho de José Pedro Serrano. Naturai de
Castello de Vide. CirurgiSo-medico pela escola de Lisboa. Defendeu these em 22
de dezembro de 1875. Em virtude de concurso, lente substituto da seccào cirur-

gica da mesma escola, socio da sociedade das sciencias medicas de Lisboa,

etc. — E.

7998) Dos nervos vaso-motores. Factos e theorias physiologicas. (These.) Lis-

boa, na imp. de J. G. de Sousa Neves, 1875. 8.» de 103 pag. e mais 3 de ìndice

e proposicóes.

7999) Estudos de anatomo-pathologia geral segundo o tramformismo. Nutri-

eòo, infiammando, neoformacuo. These do concurso ao logar vago de demonstrador
da seccào cirurgica da escola medico-cirurgica de Lisboa. Lisboa, na typ. 'de Chris-

tovSo Augusto Rodrigues, 1880. 8.° de Ilo pag.

JOSÉ ANTONIO DA SILVA FRANCO. Foi professor de francez.—E.
8000) Regras geraes para a pronunciando da lingua franceza, seguidas de

dois quadros systematicos de todas as terminacòes dos nomes e verbos no mesmo
idioma. Lisboa, na imp. de Lucas Evangelista, 1854. 8.° gr. de 36 pag.

JOSÉ ANTONIO DA SILVA FREIRE (v. Dice, tomo ìv, pag. 247).

V. a seu respeito o Porluguez, de Joào Bernardo da Rocha, tomo vm, pag.

161.

0 Espiào patriota (n.° 2667) sairam duas partes, em 1811 (salvo erro), em
4.°, urna com 20 pag. e outra com 40 pag., e sob o titulo : 0 espiuo patriota, ou

carta* de Paulo Mendes Mirrado a um'seu amigo de Lisboa, participando-lhc os

passos do exercito francez depois da invasào de Portugal.

Os Disparate* litterarios (n.° 2668) tiverarn segùnda parte. Lisboa, na imp.

Regia, 1813. 4.° de 32 pag.

Acresce ao que lìcou mencionado:

8001) Ao ex.
mo

e rev.
mo

sr. D. José lì, cardeal palriarcha da santa igreja de

Lisboa. Lisboa, na typ. Nunesiana, 1794. 4.°— Exislia um exemplar na biblio-

theca nacional, mas incompleto.

8002) Demonslracùo do erro e demencia dos parlidistas do governo francez.

Offrecido aos portuguezes. Ibi, na typ. Lacerdina, 1809. 4.° de 19 pag. — Saiu

com o seu nome.

8003) Apologia dos ecclesiasticos armados para defensa da patria. Ibi, na
mesma typ., 1809. 4.° de 16 pag. — Idem.

8004) Cumprimento gratulatorio epigrammatico dirigido ao ill
mo

e ex.
mo

sr.

dunue de Victona. Ibi, na imp. Regia, 1815. 8.° de 7 pag.— E urna inscripcao

latina, acompanhada de urna carta em portuguez.

# JOSÉ ANTONIO DA SILVA MAIA (v. Dice, tomo ìv, pag.

248).
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Era senador pela provincia de Goyaz, escolhido em 1843 ; e socio do «isti-

tuto historico do Brazil.

M. a 3 de outubro de 1853.

JOSÉ ANTONIO DA SILVA REUO (v. Dice, tomo iv, pag. 248).

Foi alferes de infanteria e academico applicado.

A obra Proverbia, etc. (u.° 2674), saiu da off. da Viuva de Ignacio Nogueira
Xisto, 1774. 8.» de 387 pag.

Apparecem duvidas sobre se a Geographia moderna (n.° 2677) teve ou nào
segunda edicuo, por isso qne no frontispicio de alguns exemplares dos toinos i a v
foi posto: «Na impressilo de J. F. M. de Campo», 1816», ou iato representa urna

edicSo simulada, corno agora e sempre se lueratn, para dar saida a exemplares
armazenados nas lojas dos editore». 0 ultimo tomo, da edig&o raencionaaa, do
impressor Ameno, tem a data de 1793.

Tem mais:

8005) Dialogo de arithmetica, em que se explicam a* quatro esperie* de con-

tai, etc, com um resumo de sentencas e proverbio*. Lisboa, na mesma imp., 1774.

12.° de 226 pag. e mais 10 no firn innumeradas.

# JOSÉ ANTONIO DA SILVA VIANNA, naturai do Cearà. Doutor em
medicina pela faculdade do Rio de Janeiro.— E.

8006) Diabetis ou glycosuria (dissertalo). Proposigoes: cholera morbus: das

feiidas do peito em geral, e em particular das do coracùo: da asphyxia em geral,

e da asphyxia por suspensùo, em particular. These apresentada à faculdade do
Rio de Janeiro em 12 de setembro de 1865. Rio de Janeiro, na typ. Perseveran-

ca, 1865. 4.° de vm-25 pag.

JOSÉ ANTONIO DA SILVEIRA (v. Dice., tomo iv, pag. 248).

Foi naturai de Lisboa, ao que se infere de urna nota d'este auctor posta no
rosto das Observacóes apollinea* de Simào Felix da Cunha (Dice, tomo vu, pag.

277).

A obra Opto vindicado (n.° 2678) nSo tem data da impressa^, e declara ser

impressa na off. Nova. As licencas sào de 1743, e o livro tem lxiv-98 pag. É
antecedido de algumas cartas panegyricas ao auctor em louvor da sua obra.—Na
biblioteca da escola medico- cirurgica de Lisboa existia um exemplar.

Acrescente se :

8007) Problema: qual è mais util à republica, *e o exercicio da jurispruden-

eia, se o da medicina? Discurso academico em que se defende a segunda parte. Re-

citado na academta dos unico*. Lisboa, por Miguel Manescal da Costa, 1743. 4.°

de xviii-20 pag.

JOSÉ ANTONIO SIMOES, cirurgtèo-medico pela escola medico-cirurgica

de Lisboa.— E.

8008) Observacào de um caso de diabeto seguida de algumat consideraeòes

sobre a symptomalogia, a anatomia pathologica e o tratamento. (These). Lisboa,

1863.

JOSÉ ANTONIO SIMOES RAPOSO, filho de Martinho Caetano Simóes
Raposo e de D. Maria da ConceicSo Linhares Morgado Raposo, naturai de Lagoaca,

concelho de Freixo de Espada à Cinta. Nasceu a 29 de abril de 1840. Professor

do segundo grau pela escola normal de Lisboa; provisor das aulas e sub-dire-

ctor encarregado da organisa^fio, dtreccio e inspeccSo dos estudos da real casa

pia de Lisboa, e inspector primario da primeira circumscripcSo escolar desde 1 de
outubro de 1881. Foi vereador da camara municipal de Belem, presidente do con-

seiho de instruc^ao do gremio popular de Lisboa, professor de pedagogia e me-
thodos na escola normal do sexo feminino, eie. É secretano da seccào do ensino
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geographico na sociedade de geographia de Lisboa, e officiai da academia fran-

ceza, agraciado por causa dos traballici apresentados pela casa pia na seccao por-

tugueza da exposigào universal de Paris de 1878. Tem feito parte de muitas com-
missòes officiaes incumbidas de questtfes pedagogicas e coliaborado no Boletim do
clero- e do professorado, Gazeta pedagogica, Revista pedagogica, Bnsino livre,

Annaes de instmccào pubikat Froebel e outras folhas e revistas litterarias e scien-

tìfica».— E.
8009) Relatorio das aula* da real casa pia de Lisboa. Lisboa, 1869.— Idem,

4874.— Idem, 1878.— Idem, mi.— Idem, mi.— Idem, ÌS83.— Idem, 1884.—
0 de 1869 e o de 1881, s3o os mais volumosos. No primeiro apresentou oauctor
um notavel plano geral de estudos, e no segundo os resultaaos obtidos d'esse

plano.

8010) Tabella* ou quadro* parietaes de lettura. Lisboa, 1866.—Segunda edi-

eoo. 1884.

8011) Curso dementar de escripta. Lisboa na lithogr. Palhares, 1877.— Se-

gunda edicào, 1880.— Terceira edicào, 1882.— Quarta edicào, 1884.— Sendo a
primeira édiefio de 1 :000 exemplares, e a ultima foi de 6:000.

8012) lnstrucgào popular, em tre» partes :

I. 0 primeiro livro da escola, cartilha de leilura preliminar e dementar,
coordenada segundo um methodo analytico e racional, e disposta por urna ordenti

que pareceu ao auctor naturai, facil e graduai, para uso dos alumnos da primeira

cadeira de instrucc^ào primaria da real casa pia de Lisboa. Lisboa na impr. Na-
cional, 1877, 8.° de 134 pag. com gravuras intercaladas no texto.

II. 0 segundo livro da escola, lei tura corrente e elementar, coordenada se-

gundo um methodo racional, e disposta etc. Ibi, na mesma imp. 1877. 8.° de 186
pag. com gravuras!

III. O terceiro livro da escola, leitura corrente e dementar, etc. Ibi, na mes-
ma imp. 1877, 8.° de 269 pag. com gravuras.—A tiragem d'està primeira edicSo

foi de 3:000 exemplares.

Idem. Segunda edicào, por conta da livraria editora Ferreira, Lisboa, 1880.
— Terceira edicào. Ibidem. 1884. (Tiragem d esta ultima, 6:000 exemplares).

8013) Conferencias pedagogicas. Relatorio das conferencia de Lisboa em 1883,
etc. Lisboa na typ. de Matos Moreira, 1884. 8.° de viii-(innumeradas)-362 pag. e

mais 2 de indice.— Està obra é dedicada a el-rei o sr. D. Luiz I. Contém o
programma das conferencias, actas das sessóes; relatorios, propostas e alvitres,

apresentados durante as sessóes
;
pareceres das commissdes acerca dos pontos das

conferencias; discurso de abertura e de encerramento, pelo presidente, etc.

P. JOSÉ ANTONIO SOEIRO, professor de theologia pastoral no semi-

nario diocesano de Portalegre, nasceu em Campo Maior em 26 de dezembro de

1843, sendo filho de Balthazar Rodrigues Soeiro, negociante e proprietario

d'aquella villa. Seguiu o curso de humanidades, que babilita para o ingresso no
de sciencias ecclesiasticas, no lyceu nacional de Santarem, e estudou estas no se-

minario da mesma villa, hoje cidade. Recebeu a ordem de presbytero em setem-

bro de 1866, cOnferindo-lh'a em Badajoz o bispo d'essa cidade. Regeu a cadeira

de theologia dogmatica geral e especial, em curso biennal em Elvas no anno le-

ctivo de 1866 para 1867, e no de 1867 para 1868. Em outubro de 1869 foi pro-

Eosto pelo vigario geral do bispado de Portalegre, e por portarla de 19 de outu-

ro do mesmo anno confirmado professor de theologia pastoral do seminario

diocesano da mesma cidade.— E.

8014) Sermào do senhor S. José, que por occasiào de ser inaugurado o seu

culto corno patrono da igreja catholica prégou na sé de Portalegre a 19 de marco
de 1871. Portalegre, na typ. Portalegrense, 1871. 8.° gr. de 22 pag.

JOSÉ ANTONIO DE SOUSA MACHADO, filho de Bento José Macha-
do, nasceu em Valenca, concelho de Villa Pouca de Aguiar, a 8 de fevereiro de
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1843. Cirurgito-medico pela escola do Porto, defendeu Ihese a 24 de julho de

4867. — E.

8015) Dos kystos do ovario. (These.) Porlo, na livraria nacional, 1867. 4.«

de 57 pag. e mais 1 de proposicoes.
•

JOSÉ ANTONIO TEIXEIRA DE CARVALHO. . . — E.

8016) Novo compendio para a mocidade portugueza n'elle aprender a lettura

e pronunciar a sua lingua. Coimbra, na imp. da Ùoiversidade, 1825. 8.° gr. de

32 pag.

# JOSÉ ANTONIO DO VALLE ou JOSÉ ANTONIO DO VALLE
CALORE E FIÀO (v. Dice, tomo iv, pag. 249).

Depois de nublicado o respectivo artigo, soube-se que acrescentàra o nome
com os dois inaicados appellidos. Nasceu no Rio Grande do Sul, e nào no Rio

Grande de S. Pedro; e representou a sua provincia na assemblèa geral legislativa

• em 1855.

Collaborou no Jornal da sociedade auriliadora da industria nacional e em
outras folhas. Creio que Ihe pertence (se nSo me engano com algum homonymo
inscripto no «catalogo da exposicSo da historia do Brazil»), a Encyclopedìa dos

eonhecimentos uteis, publicada no Rio de Janeiro, em 1846, e que teve curta du-

racSo.

JOSÉ ANTONIO XAVIER COUTINHO (v. Dice., tomo iv, pag.

249).
Parfice nSo haver duvida de que é d'este auctor o
8017) Freio metrico para os novatos de Coimbra em oitavà rima, dedicado ao

sr. Antonio da Costa, dtgnissimo charameleiro d'està universidade, por Antonio
Rodrigues Ferraz, disfarcado com o nome de Jezon Tinouco Vieira o Xantho.

Coimbra, por Antonio Simóès Ferreira, 1749. 4.° de 18 pag.

Esle opusculo encontra-se na parte portugueza da Macarronea, e ver-se-ha

que o nome de Jezon, etc, é o perfeito anagramma de Xavier Coutinho.

FR. JOSÉ DE AQUINO, monge benedictino, lente de theologia em Coim-
bra, etc.

Parece evidente que foi este douto monge, e nào D. Antonio José Cordeiro,

o auctor da Pastoral, de que se fez mencio no Dice, tomo i, pag. 467, sob o

n.° 861; e no tomo vin, pag. 197. A data d'este notavel documento é 24 de mar-

fo, e n5o maio.

JOSÉ DE AQUINO GUIMARÀES E FREITAS (v. Dice,, tomo rv,

pag. 249).

O sr. A. Marques Pereira (hoje fallecido), occupou-se d'este auctor n'uma se-

rie de artigos bio-bibliographìcos publicada no Ta-ssi-yang-kuo, de 1864, e ahi
leio : «Chegou (o coronel José de Aquino) a Macau pelos annos de 1815, e ser-

viu no batalh&o do principe regente, sob as ordens do brigadeiro Francisco de
Mollo da Gama Araujo, que mais tarde foi governador de Diu. Recebida em Ma-
cau, em 1822, a noticia do regresso de D. JoSo VI a Portugal, o governador e ca-

pitSo geral d'està cidade, que entao era José Osorio de Castro Cabrai e Albuquer-
que, nomeou «o coronel José de Aquino Guimaràes e Freitas para passar a Lisboa
«com a commissSo de felicitar a sua mageslade e sua real familia pela sua feliz

«chegada a seu paiz natal, e ao soberano congresso pela sua installarlo e pro-
gressivo empenno pelo bem nacional, devendo ao mesmo tempo dar conta da
«maneira satisfactoria com que se tinha recebido e solemnisado em Macau o novo
«systema constitucional.» A està nomeacào se uniu o leal senado, conferindo a
José de Aquino os poderes de seu deputado.»

Tem mais :
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8018) Elogio do sr. Miguel de Arriaga Brum da Silveira. Lisboa, por Anto-
nio Rodrigues Galhardo, 1826. 4.° de 21 pag.

P. JOSÉ DE ARAUJO (v. Dice, tomo iv, pag. 219).
Com relacao a Carta de um curioso (n.° 2685), veja-se o que ficou dito nos

additamentos, a pag. 465.

# JOSÉ DE ARAUJO RIBEIRO (!.«>), naturai da cidade de Porlo Ale-
gre, nasceu a 20 de julho de 1800. Depois de receber o grau de bacharel em di-

retto pela universidade de Coimbra, entrou na carreira diplomatica, sendo no-
meado secretano da legacao do Brazil em Napoles, e seguidamente foi promovido
até ministro plenipotenciario, funccOes que exerceu em Franca, Gran-Bretanha
e Portugal. Veiu a este reino em 1834 para cumprimentar a rainha senhora D. Ma-
ria II pela sua exaltacao ao throno constitucional e por ter findado a guerra civil.

Foi aposentado com as honras de ministro plenipotenciario em 19 de janeiro do
185*4. Alternadamente com o desempenho das funccóes diplomaticas, exerceu car-

gos ad ministrativos, corno os de presidente da provincia de Minas Geraesem 1833
e da do Rio Grande do Sul em 1836 e 1837; e diz um seu biographo que «exer-
ceu esses altos cargos, em epochas calamitosa^, com tal moderarlo e imparciali-

dade, que o recommendaram a gratidSo e respeito até dos seus adversarios polt-

ticos». Diversas vezes deputado à assemblèa geral e em 1848 escolhido para sena-
dor pela provincia natal. Agraciado com o titulo de visconde do Rio Grande.
Tinha antes recebido a carta de conselho. Era socio do insti tulo historico. Deixou
algumas provas de que lambem cultivava as letras. — M. a 25 de julho de 1879.

V. Ephemerides, do dr. Teixeira de Mello, tomo ir, pag. 45.— E.

8019) A creagào ou a natureza interpretada pelo senso commum. Rio de Ja-
neiro, 1875.

Na biblioteca nacional do Rio de Janeiro existem autographos, ou copias,

dos seguintes trabalhos do visconde do Rio Grande :

Parecer sobre a memoria de Miguel Maria Lisboa àcerca da questuo de limi-

tes do Brazil com a Guyana franceza. 1849.

Parecer do visconde do Rio Grande acerca da memoria do conselheiro Miguel
Maria Lisboa, posteriormente bardo de Japurà, relativa à questuo de limites do
Brazil com a Franca pelo rio Oyapoc. Dirigido ao marquez de Olindo. — D;itado

do Rio de Janeiro, a 9 de outubro de 1849.

Regolamento para o corpo diplomatico do Brazil.

Regulammto para os dois estabelecimentos reunidos da caixa economica e

monte de soccorro.

# JOSÉ DE AltAUJO RIBEIRO (2.°), naturai de Sergipe. — E.

8020) Elementos de musica pratica. Rio de Janeiro, na typ. de Bernardo X.
Pinto de Sousa, 1864. 8.° max. de 28 pag.

JOSÉ ARCHEÌYGELO JOVENE (v. Dice, tomo rv, pag. 250).

Foi bacharel em leis.

O Mappa orthogi-aphico (n.° 2688) teve, corno se disse nos «additamentos»,
pag. 466, outra edicao em 1772, mas parece-me nSo ser a primeira, pois me con-
sta que em Evora foi visto um exemplar de urna edifSo impressa em Coimbra e

datada de 1769. Seri està a primeira, se eflectivamente existe o folheto, de que
se deu noticia?

JOSÉ AROUGHE DE TOLEDO REIVDOIV, tenente general.— Saiu a

seu respeito urna biographia pelo dr. Manuel Joaquim do Amarai Gurgel, na Re-
vista trimtnsal, voi. v, pag. 491.— E.

8021) Memoria sobre as aldeias de indios da provincia de S. Paulo, segundo

as observa^oes feitas no anno de 1798. Opiniuo do auctor sobre a sua civilisacuo.

TOMO Xil (Supp.) 16
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Rio de Janeiro, na imp. Nacional, 1824. 4.° de 35pag.— Saiu depois na Revista

trimensal do instiluto hislorico, voi. iv, pag. 295.

8022) Pequena meritoria sobre a plantacùo e cultura do chà: sua preparacào
até ficar em estado de entrar no commercio, etc. Ibi, na typ. Americana de J. P.

da Costa, 1833. 4." de 21) pag.

Na exposicào de historia do Brazil appareceram mais as seguintes obras do
general Rendon.

8023) Plano em qne se propoe o melhoramento da sorte dos indios, reduzin-

dose a freguezias as snas alaeias e extinguindo-se este nome, e està antiga sepa-

ralo, em que tem vivido ha mais de dois seculos. 1802.— Existia este codice no
archivo do instituto hislorico do Brazil. Nào sei porém que relacao terà com a
Memoria que appareceu impressa annos depois.

8024) Officio do brigadeiro José Arouche de Toledo Rendon (e outros), datado
do quartel de S. Paulo de 12 de novembro de 1817 e dingido ao conde da Palma,
sobre a execvcào do avito regio de 24 de outubro, em que se ordena faca embarcar
para Santa Catharina 200 pracas do regimento de caradores, no caso de nùo fienr

desguarnecida a praca de Santos, etc.— É da tetra do general Rendon. Existe na
bibìiotheca nacional'do Rio de Janeiro.

# JOSÉ ASCENSO DA COSTA FERUEIRA, bacharel formado em
scieucias juridicas e sociaes pela academia de Olinda, juiz de direilo na cidade

do MaranhSo, cavalleiro da ordem de Christo, etc. — E.

8025) Limes de economia politica. S. Luiz do MaranhSo, 1872. 8.° gr. de 19
pag. e mais 7 innumeradas de indice e errata.

JOSÉ A8SIS DE OLIVEIRA, naturai do Porto. Nasceu a 7 de agosto

de 1843. Fillio de uni negociante. l'or circumstancias particulares teve que ir

para o Brazil. Collaborou na Orinatila e na Mocidade, do Porto.—Morreu no Para
a 2 de junho de 1872.— E.

8026) Li/ra intima. Porto, 1865 ou 1866.— Na semana litleraria do Diario
do Rio de Janeiro, n.° 163, de 10 de julho de, 1866, vem urna apreciac.lo d'este

folheto de versos, em que leio o seguinte : « É urna simples historia de amor, me-
nos que urna historia, menos que urn episodio

;
apenas um cantico. Mas é quanto

basta para conhecer-se no auctor um mancebo de real talento, de inspiralo e de

futuro; o seu verso, sempre brando e barmonioso, é construido sem esforco e

naturalmente. Nem todas as imagens n'este volume sao completas, e algumas s5o

repetidas; mas em geral silo bonitas e apropriadas. Acrescenlaremos que o sr. Dias

de Oliveira tem sobretudo urna fórma elegante. É um cantico o livro de que Ira-

ta"mos, e vibrado n'uma so corda. Sem d livida o poeta revelarà, em novas pagi-

nas a extensao do seu talento, do qual a Lyra intima é apenas urna bella amos-
tra. Dizendo-lhe isto, nao queremos insinuar-lhe que force as suas tendencias».

8027) Acrolithos. Rio de Janeiro, na typ. Perseverane, 1867. 8.° gr. de 13i
pag.— É urna collecoào de poesias, elogiadà n'unì folhelim do sr. Machado de As-
sis, no dito Diario do Rio de Janeiro, n.° 46, de 22 de fevereiro de 1867.

FR. JOSÉ DE ASSUMPCAO (1.°) (v. Dice, tomo iv, pag. 250).
Da parte 3.* ihHymnologia sacra (n.°2691), deu-se conta nos additamentos,

pag. 466 ;
e ahi ficou registado tambem o numero de pag. das outras duas partes.

D. FA. JOSÉ DE ASSUMPgÀO (2.°) (v. Dice., tomo iv. pag. 250).
Veni algumas noticias a seu respeilo nas Memorias histoncas de Torres Ve-

drà*, de Madeira Torres, segunda edicào, nota a pag. 140.

A Oracùo (n.° 2692), é datada de 1791, e tem 71 pag.

O bispo de Lamego imprimili, efiectivamente, o Defensor da religiào em dis-

putas com os inn-edulos (n.° 2693), de que sairam seis partes, parece que periodi-

acmente, em folhetos separados, de diversas typographias. A ultima foi impressa
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na de P. B. L. C. da Cunha (padre Dento Luiz Correia da Ounha, a quem succe-
dei! seu irritilo Luiz Correia da Cunha), 1836.

0 Calhecismo cattolico do «Defensor da religiao» (n.° 2694, é de Lisboa.
1838.

Defensor da religiào ou religioso* e religiosas. — Dividido em quatro partes.

•Ibi, 1837. E de certo a obra inexactaniente indicada sob o n.° 26%.
É do bispo de Lamego. segundo o alfìnnou pessoa que devia sabel-o, o Pai'

tor fedelissimo, acrescentando «que nào deve existir duvida a este respeito».
Tem mais:

8028) Sennuo de Santo Antonio de Padua, prégado no seminario do Varatojo
a 13 dejunho de 1829. Coimbra, na real imp. da Ùniversidade, 1831. 8.° gr. de
19 pag.

FR. JOSÉ DE ASSUMPCAO (3.°), religioso da ordem da Santissima
Trindade, e lente de theologia no seu collegio de Coimbra. — E.

8029) Semuio que . . . prégott na solemnidade que os religiosos tlieatinos da
divina providencia fizeram a seu santo fnndador e beato Caetano, no convento da
Santissima Trindade, a 7 de agosto do anno de 1652. Sem logar, nem data da im-
pressa©. 8.° de 24 pag.

8030) Scrmào que . . . prégou na solemnidade que os clerìgos regulares da Di-
vina Providencia fizeram à nova fundaeùo da sua ordem em Lisboa, de^S. Miguel,
padroeiro das suas accoes. Anno de 1653. Sem logar, nem data da impressao. 8.°

de 32 pag.

0 sr. A. F. Barata informou-me que viu exemplares d'estes sermóes na bi-

bliotheca de Evora.

JOSÉ AUGUSTO GABRAL DE MELLO (v. Dice, tomo i\\ pag. 251).
M. a 16 de outubro de 1871. — Saiu no Diario de noticias n.° 2089, de 31

do mesmo mez e anno, urna commemoralo funebre, na quai leio: «Nào foi so
corno funccionario probo e exemplar que se distinguiu este illustre terceirense

;

corno litterato, corno advogado, e conio calligrapho, lega este respeitavel anciao
produceóes de subido merecimento. Grande numero de odes, sonetos sobre va-

riados assumptos, e alguns escriptos em prosa, tudo em linguagem sempre pura,

correda e vernacnla, traducctfes primorosas de algumas obras de Chateaubriand,

e principalmente a das odes de Horacio, silo litulos litterarios que justificada-

mente fazem figurar o seu nome no Dice, bibliographico portuguez entre o de ho-
mens distinctissimos na republica das lelras. Como advogado mereceu sempre a

maior consideralo dos auditorios, e nSo poucas vezes, triumphando em pleitos

importantes, veiu consignado em difterentes sentencas e accordàos o louvor de-

vido aos seus conhecimentos juridicos. Como calligrapho era distincto entre os

distinctos, e muitos trabalhos e verdadeiros primores de arte produziu a sua
penna».

Sob o titulo À memoria do sahio acoriano José Angusto Cabrai de Mello de-
dicou o sr. Joao Hermeto Coelho de Amarante, na Persuasao, n.° 512, de 8 de
novembro de 1871, um artigo necrologico, ou noticia biographica, em que se pre-

conisam os talentos e as virtudes do finado poeta.

As Observacóes (n.° 2730), comprehendern 18 pag. e 1 de errata.— Segundo
urna nota de Innocencio, «as pag. 15 e seguintes d'este opusculo imprimiram-se
de principio de diverso modo, contendo mais cxtensao do materia, que chegava
até pag. 20; porém, circumstancias particulares levaram o auctor a dar-lhe nova
fórma, supprimindo alguns extractos de documentos abonatorios», etc.

Na hn. 33.* da pag. 255, onde està «progresso da musica», emende-se para

«progresso da poesia».

Às ohras mencionadas. acrescem :

8031) Ode a um pecegueiro : no dia 9 dejulho de 1851, anniversario d'aquelle

em que o auctor, no anno de 1809, cornerà a servir o estado na secretoria do go-
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verno geral dos Acores. Angra do Heroismo, na typ. de J. J. Soares, 1851. 8." de
8 pag.— A està se refere a outra Ode na perda de um pecegueii-o, mencionada
sob o n.° 2714.

8032) Biographia de P. Jeronymo Emiliano de Andrade. Ibi, 1861. 8.°—
V. na Politica liberal, n.° 290, de 24 de ;ibril de 1861.

8033) Ode dedicada a sua alteza real o principe Alfredo, na sua chegada «

ilha do Faial, no dia 28 de outubro de 1860. (Composta e escripla em um quadro
com esmero calligraphico para ser anresentado na exposicSo universa!, que tem
de abrir-se em Londres a 1 de maio de 1862.) Ibi, na typ. de A. J. P. Leal, 1861
8.° de 7 pag.

8034) Ode dedicada à infausta e prematura morte de sua mogestade el-rei o

senhor D. Pedro V, no dia 20 de dezembro de 1861, em que se lite fizeram exe-

qiiias solemnes na sé de Angra do Heroismo.— Ibi, na typ. de V. de Bruges, 1861.
8.° de 5 pag.

803o) Ode dedicada ao ill.
m0

e ex.
mo

sr. conselheiro Eugenio Dionysio Masca-
renhas Grade.— Saiu na Politica liberal, n.° 390, de 27 de agosto de 1861.

8036) Ode em applauso do consorcio de sua mageslade el-rei D. Luiz I. An-
gra do Heroismo, 1863.

8037) 0 qitadro : desafogo poetico offerecido ao publico. Ibi, na typ. do He-
roismo, 1866. 8.° gr. de 12 pag. — O auctor lastima, em sentidas quadras, a ma
sorte e o esquecimento a que fóra condemnado na exposicào universal de Londres
em 1862, e na internacional de Paris em 1865, o bello quadro calligraphico que
a ellas enviara, por elle desenhado aos quatorze lustros de idade.

8038) Ode dedicada a elevacuo da estatua representativa de Angra sobre a
frente do paco municipal da mesma cidade em 28 de dezembro de 1865.— Saiu no
Anqrense, n.° 1352, de 4 de janeiro de 1866, antecedida de urna carta do auctor,

oncle declara que està composicao sera provavelmente, na idade em que se acha,

a sua ultima produccao litteraria.

8039) Ode à memoria do ex.
mo

sr. commendador Alexandre Martins Pamplona
Córte Real.— Saiu no jornal A Terceira, n.°445, de 31 de agosto de 1867. Ainda
està nao foi a ultima produccSo do aneiào poeta, pois em 1870 foi publicada no
Conimbricense, n.° 2445, de 31 de dezembro, a ode seguinte, e este é de certo o

80i0) Ode a Manuel Ignacio da Silveira Borges, quando acabava de formar-se

na faculdade de theologia.—Vem transcripta em um folhetim do erudito escriplor

sr. bacharel A. A. da Fonseca Pinto, que tece os maiores elogios a Cabrai de Mello.

JOSÉ AUGUSTO CESAU DAS KEVES CAMIAL, naturai de Midó\\%

nasceu a 3 de maio de 1827. Tem os cursos de rr.arinha e do estado rnaior. As-
sentou praca de aspirante a guarda marinha em 17 de outubro de 1843, e servai

corno substituto de commissào na 4." e 5.a cadeiras da escola naval durante tres

annos, e no posto de guarda marinha. Em 1854 passou para o exercito com o

posto de alferes, e em seguida foi noineado em commissào para reger a 1.* e 2.*

cadeiras da escola do exercito, durante os annos lectivos de 1854-1855 a 1856-
1857. Sendo incumbido de diversas e importantes commissOes dependentes do
servico do ministerio das obras publicas, ahi tem sido engenheiro inspector de

minas, e ultimamente chefe da reparticSo de minas, promovido em 1882 na vaga

que deixou o Hnado engenheiro Joao Haptista Schiappa de Azevedo, de queni se

tratou no tomo x, pag. 177. 0 seu posto actua! no exercito é de tenente coronel

do corpo do estado maior.— E.

8041) Belatorio àcerca das minas do dìstricto de Aveiro. Lisboa, 1858. 8." de

87 pag. com 14 est.— Tinha saido antes no Boletim das obras publicas e minas.

8042) Relatorios annuaes sobre as minas do segundo districto do reino, rela-

tivos aos annos de 1859 e 1860.— Sairam no dito Boletim e no Diario de Lisboa

de 1 de maio de 1861 e 2 de marco de 1862.

8043) Relatorio sobre a exposicào univei'sal de Londres de 1862. Estudos geo-
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logicos, minerete* vteis e suas applicacoe», metallurgia e lavra de mina». Lisboa,

nà imp. Nacional, 1864. 8 ° gr. de xi-304 pag. e mais 3 de indice e errata.

8014) Exposition universelle de 1867, eie.

Tem mais relatorios, uns publicados no mencionado Doletim e outros adjun-

tos a relatorios de diversas companhias exploradoras de minas,que h5o solici lado

a sua inspeccào e o seu auctorisado parecer n'esta especialidade, porém nSo me
foi possivel completar a respectiva nota.

JOSÉ AUGUSTO CORREIA DE JtAUItOS, filho de Manuel Correia de
Barros, nasceu no Porto em outubro de 1835. Bacliarel formadoem mathematica
pela universidade de Coimbra. Tem tambem o curso de engenheria pela escoli do
exercito de Lisboa. Quando terminou os seus cursos, foi nomeado engenheiro para

a linha ferrea do sueste e depois passou para o servico da do norte. Promovido
a chefe de secalo e transferido para a linha de leste, na qual construiu a 4." sec-

olo; depois promovido a chefe da rcparticào technica, na direccSo, eni Lisboa.

Pertenceu ao corpo de engenheria civil, estando ao servilo do governo ;
requisi-

tado pela camara municipal de Lisboa, desempenhou as funceòes de engenheiro

da mesma camara e de inspector dos incendios até 1868. N'esta data foi manda-
do para a diroccio das obras publìcas de Villa Beai, e seguidamente eleito depu-
tado, e reeleito na segiiinte legislatura. É igualmente deputado para as actuaes

camaras constituinlcs (1884). Em fìns de 1868, nomeado primeiro engenheiro do
districto df> Porto, cargo de que pediu a exonerafào em 1871. Procurador a junta

geral do districto do Porto, toreador da camara municipal do Porto, encarregado

do pelouro dos incendios, onde pi eslou relevantes servicos ; reeleito nos biennios

posteriore», vice-presidente e presidente da dita municipalidade, funccóes que
ainda desempenha. Na occasiao de urna das visitas da familia real ao Porto, qui-

zerara dar-lhe um titulo nobiliario, mas pediu licenza para nào acceilar, e por
isso recebeu de el-rei todos os retratos da familia real con» expressivas e honrosas

dedicatorias. Tem feito parte das redacefles do Futuro, Contemporaneo, Politica

liberal, Paiz e outros. Socio honorario da associalo commercial do Porto, e de
outras corporacóes.— E. i

8045) Kokreza. ùrama. (Hepresentado no theatro de D. Maria, no beneficio

<le Emilia Adelaide.) Lisboa, editora livraria Bertrand, 1864.

8046) Plano de melhoramentos na cidade do Porto, apresentado à camarapelo
mi presidente, etc. Porto, na imp. de Antonio José da Silva Teixeira, 1881, Fo-
lio de 24 pag. a duas columnas, corn mappas.— Em virtude d'este plano, o Porto,

desde entao, tem realisado melhoramentos da maior importancia.

8047) Helatorio apresentado à camara municipal do Porto em 31 de dezem-
bro de 1881, Ibi, na mesma typ. 1881.— É um nctavel traballio camarario.

8048) Regulamento para o servirò dos incendios. Ibi, na typ. de Cruz Couti-

nho.— Este regulamento foi redigido pelo sr. Correia de Barros quando organisou

o servilo dos incendios no Porto.

Tom escripto, e conserva ineditas, diversas pecaspara o theatro, mas sendo
quasi todas representadas em Lisboa e no Porto coni applauso, e elogiadas na
imprensa. Citarei as seguintes : Expiacuo, drama composto quando ainda era es-

tudante. e renresentado no theatro de D. Maria H, no beneficio da aclriz Gertru-
des; Cruz do matrimonio, traduce.9o do hespanhol

; Supplicio de urna mulher,
traduccao do francez ; Os intimo», Valeria, etc.

JOSÉ AUGUSTO CORREIA LEAL, naturai do Porto, nasceu em 1794.
Sub-director graduado da secretarla da camara dos depulados, commendador da
ordem de Chnsto e cavalleiro da de Nossa Senhora da Concedilo de Villa Vicosa.
M. com sessenta e sete annos de idade em 14 de setembro de 1861. — E.

8049) Epicedio pela dolorosa occasiao da sentida e deplorada morte do muito
alto e muito poderoso senhor D. Pedro de Alcantara, dttqtte de Braganca. Lisboa,
na imp. de Mendes Fernandes, 1834. 8.° do 7 pag.
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8050) hmalia, ou a morte e o amor : poma romantico por d'Alincourt. Trad.
do francez. Lisboa, na imp. Nacional, 1836. 8.°, 2 tomos.

8051) 0 diabo amoroso, por mr. Cazotte. Trad. Ibi, 1836. 8.°

# JOSÉ Al GUSTO FERAEIRA DA COSTA, naturai de Pernambuco.
Bacharel em sciencias juridicas e sociaes pela academia de Olinda.

É o auctor do estudo historico e biographico que vem à frente da edicào das
Poesia* de José da ftatividade, de quem' se tralou jà e se farà nova mencSo no
logar competente.

JOSÉ AUGUSTO NOGUEIRA SAMPAIO (v. Dice, tomo iv, pag. 256).
A respeito do posto meteorologico de Angra do Heroismo, estabelecido por

diligencias suas, e de que era director, veja-se o artigo publicado no Almanach
insulano para lblo, a pag. 199 e seguintes.

# JOSÉ AUGUSTO PEREIRA LIMA, naturai de Minas Geraes. Doutor
em medicina pela faculdade do Ilio de Janeiro. — E.

8052) These apresentada à faculdade de medicina do Rio de Janeiro, e sus-

tentada a 24 de novembro de 1863. Sobie o lìheumatismo goloso. Rio de Janeiro,

na typ. Perseverane^, 1863. 4.° de vnt-48 pag.

JOSÉ AUGUSTO SANCIIES DA GAMA, nasceu naLouzSa 6 de marco
de 1833. Doutorou-se cm direito, no dia 21 de julho de 1861. 0 seu primeiro
despacho foi para subslituto extraordinario da faculdade de direito, por decreto

de 15 de dezembro de 1864. Toinou posse a 24. Hoje é lente eathedralico da fa-

culdade. Antigo revisor da imprensa da universidade, socio effectivo do instituto

de Coimbra.— E.

8053) A peccadora. Precedida de urna introduccào por J. C. Harcowt. Coim-
bra, na imp. Conimbricense, 1856. 8.° de 22 pag. É urna poesia.

8054) Flores da juventude. Coimbra, na imp. letteraria, 1860.— Eslas Flo-

res formam a primeira parte da colleceào de poesias publicada com o titulo de

Grinalda. A segunda parte sào as Sensitivas de Augusto Sarmento. A introducalo

d'este livro é do amigo e collega dos dois poetas, o sr. bacharel Abilio Augusto
da Fonseca Pinto.

8055) Theses ex Universo Jure Selectae, prò lanria Doctorali obtinenda in

Conimbricensi Academia propugnando*. (Coimbra, na imp. da Universidade, 1861.)

8.° gr. de 20 pag.— E juntamente: Dissertacùo inaugurai para o acto de conclu-

sóes magnas. Argumento: sera justo e conveniente tornar obrigaloria para os se-

nhorios a remissùo dos fóros emphiteuticos. 67 pag.

O dr. Sanches da Gama, apreciado especialmente corno poeta fabulista, lem

collaborado tambem na Litteratura illustrada, nos Preludios Ittterarios e em ou-

tras publicacòes de Coimbra.

JOSÉ AUGUSTO DA SILVA, naturai de Lisboa, ftlho de José Pedro da
Silva Junior e de D. Henriqueta Maria Vianna, e neto do labilissimo gravador

puncionista que foi da imprensa nacional de Lisboa, Manuel Luiz Rodrigues
Vianna. Nasceu a 14 de agosto de 1829.

Aprendeu o sr. José Augusto da Silva a arte typographica, da qua) é um dos

mais eximios cultores, na refenda imprensa nacional. soli a direccào do insigne,

esclarecido e honrado typographo Joào Manuel de Freitas. Seis annos depois de

concluido o seu tirocinio, foi promovido, em 28 de junho de 1858, a contramestre

da escola de composito, tao reconhecidos erarn jà o seu zèlo, habilidade artistica

e illustralo. Por ordern de 4 de janeiro de 1861 foi nomeado revisor ordinario-

do estabelecimento, tendo desempenhado as funcyóes de revisor technico do dia-

rio das camaras legislativas desde 1855.

Em 4 de julho de 1865 passou a servir cumulativamente corno revisor do
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Diano do governo. Corti geral aprazimento servili, por espaco de dois mezes, de
sub-director da officina typographica, na ausencia de Mauricio José Dias, com-
missionado à exposicào universa! de Paris de 1867.

Por ordem de 27 de setembro de 1879 foi norneado chefe do servilo da re-

visao, logar que hojc exerce coni singular dedicacao e provadissima competencia,

merecendo por tal motivo repelidas demonstracóes de agrado, tanto da adminis-

tracào superior corno dos auctores e editores.

Tem feito parte de algumas commissóes creadas para o esludo de varias re-

formas de servicos, e nomeadamcnte da que foi incumbida de re ver as tabellas

de precos de todos os trabalhos typograplncos em 1864.

Foi presidente do conselho administrativo da caixa de soccorros da imprensa
nacional, e é, desde longos annos, secretano da assemblea geral da mesma caixa;

foi tambem presidente da assemblèa geral da associarlo typographica lisbonense

e artes correlativas ern 1874, 1875 e 1880. 0 sr. José Augusto da Silva tem per-

tencido, e exercido, coni a costumada proficiencia, cargos importantes em outras

associacOes ; é delegado ao congresso das associacóes portuguezas pela caixa de soc-

corros da imprensa nacional.

Por servicos relevantes preslados por occasiào de ser a capital invadida pela

febre amaretta no anno de 1857, corno presidente, que entao era, da corumissSo

administrativa do monte pio UniSo, foi condecorado com o grau de cavalleiro da
ordem da Torre e Espada, do valor, lealdade e merito, e com a medalha de «Lis-

boa agradecida», creada pela camara municipal de Lisboa para commemorar taes

servicos.

Foi redactor e collaborador de diversos jornaes, e especialmenle do Jardim
litterario e da Federando : n'esta ultima t5o eslimada folha operarla escreveu urna

serie de artigos sobre loterias, alguns dos quaes o Tribuno popular, de Coimbra,
transcreveu com elogio, declarando perfilbar a sua doutrina. De ordinario esses

artigos téein apenas por assignatura a inicial S ou A.

Redigiu, a pedido do conceituado typographo, o sr. Joào Carlos de Asccnsao
Almeida (editor):

8056) Almanach illustrado e encyclopedko. Lisboa, imp. Nacional, 1855. 8.°

de 132 pag.

Tem mais:

8057) 0 reinado de Satanaz ou os ricos e pobves, romance social, por Benja-

min Gaslineau, traduzido por . . . Lisboa, typ. Franco-portugueza de Lallemant

& C.\ 1850. 8.» de 208 pag.

Saiu segunda edìcào (versSo livre). Lisboa, typ. de J. C. A. Almeida, 1877.

8.° gr. de 200 pa§.

8058) Noticia dos ministros e secreiarios d'estado do reghnen constitucional,

nos qnarenta e uni annos decorrklos desde a regencia installada na ilha Terceira,

em 15 de marco de 1830, ale 15 de inarco de 1871. Lisboa, irnp. Nacional, 1871.

8.° gr. de 40 pag. — Este opusculo, elaborado com o mais escrupuloso e intelli-

gente cuidado, e. sob todos os aspectos, curiosissimo e interessante, attribuiu-se

algum tempo ao bacharel Augusto Ernesto de Castilho e Mello, que foi apenas
socio do auctor para o effeito da publicacao, que auxiliou alias com a extraordi-

naria actividade que o dislinguia, coadjuvando tambem o sr. José Augusto da
Silva em algumas impertinentes invesligacòes a que leve de proceder para escla-

recimento de cerlos factos apontados na dita Nolicia.

Ha oito annos tinha proinptos a entrar no prelo, e jà os jornaes os annun-
ciavano os seguintes trabalhos :

8059) Resenha dos deputados da nanìo porlugueza eleitos desde 1820 atè 1876,

e dos seuadores durante o regimai da constituicào de 18ìi8, designando as provin-

cias ou circulos que lhes conferirai!» os diplomas, datas do juramento, l'enuncia e

perda do logar por acceitarem quaesquer mercés; summario chronologico das leis

eleitoraes e ue subsidio dos deputados, e outras disposicóes concernentes às duas

cauiaras; datas dos decretos para eleicfles geraes e supplementares
;

abertura,
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adiamcnto, prorogalo e encerramento de cada sessà*o annual ; individuos que
compozeram as inesas definilivas; dissolugòcs; cslalislica das diflferenles legisla-

turas, etc.

8060) Noticia dos ministros e secretarios d'estado de Porlugal desde a pro-

mulgando do alvarà de 28 de julho de 1736 até ao presente, e das regencias e jun-
tas do governo supremo do remo que se constituiram na mestila epocha. Segunda
edicào muito acrescentada.

Pelos lins de 1879, porém, o scu intimo amigo, o sr. conselheiro Clemente
José dos Santos, convidou-o a formar um plano mais vasto, que foi submettido

no exame e approvalo do duque de Avi la e de Bolarna, presidente da camara
dos dignos pares do reino, para se imprimir por conta das camaras legislativas, o
que nào chegou a realisar-se; mais tarde, a camara dos senhores deputados en-

carregou de trabalho quasi identico o dito sr. Clemente José dos Santos, que con»

vidou o sr. José Augusto da Silva para seu collaborador, que tem sido, enectiva-

mente, e com a maior dedicacào, da magnifica obra, de que ha jà publicados dois

grossos volumes de 4.°, nitidissimamente impressos na imprensa nacional, sob o
titulo

Documentos para a historia das córtes geraes da nacuo portugueza.

N'esla obra, verdadeiramente preciosa e indispensavel para o estudo da his-

toria constitucional do nosso paiz, acham-se jà encorporadas muitas das noticias

e informacóes que constituiam os dois opusculos acima citados.

8061) Noticia historica das ordens militares e civis portuguezas, e legislacóo

respecliva desde 1789. Edicao coordenada por Aleixo Tavano e José Augusto da
Silva. Lisboa, imp. Nacional, 1881. 8.° max. de 79 pag. e 8 estampas chromoli-

thographicas. — 0 primeiro d'elles foi socio gerente e o ultimo lilterario, servin-

do-se dos apontamentos que colligira ern 1875 para obra de maior tomo, abran-

gendo as medalbas officiaes creadas desde os fins do seculo xvm, de que o encar-

regara o conselheiro Firmo Augusto Pereira Marécos, administrador perai da
imprensa nacional, com o intuito de figurar na exposieào universal de Philadel-

pbia em 1876; mas sobrevindo difficuldades alheias ao seu trabalho, ficou sem
effetto. A parte restante conserva-se inedita.

0 Dice, bibliographico, deve, e especialmente o seu conlinuador, ao sr. José

Augusto da Silva, nSo só a maxima solicitude na revisdo final, que Ihe incumbe
na reparticSo a seu cargo, mas tambem na cooperalo dedicada e comprovada em
muilos esclarecimenlos com que me tem favorecido.

JOSÉ AUGUSTO DA SILVA SAMPAIO, nasceu em Angra do Herois-

mo a 28 de fevereiro de 1852.— E.

8062) Cantos da mocidade. Poesias.— É um volume que o auctor mandou
imprimir na itha de S. Jorge em 1870.

JOSK AUGUSTO VIEIRA, filho de Antonio José Vieira e de D. Maria
das Dores Cruzeiro Seixas, nasceu em Valenca do Minbo a 13 de julho de 1856.

CirurgiSo-medico pela escola do Porto, que cursou com subida distinccSo. De-
fendeu these a 19 de julho de 1880.— E.

8063) Phototypias do Minho. Porto, na imp. CivilisacSo, de Santos & Lemos,
1879. 8.° de 4-(innumeradas)-253 pag.— É urna collecfào de formosos contos,

parte dos quaes saira em diversos jornaes, sob o pseudonimo de Huy de Pina.

8064) Um capitulo de hygiene: os nossos vestidos. (These.) Ibi, na typ. de
Alexandre da FonsecaVasconcellos, 1880. 8.° gr. de 10-(innumeradas)-iv-72pag.

e mais 1 de proposi v'Oes.

8065) A divorciada Ibi, na typ. Allianca, 1881. 8.° gr. de 252 pag.—Tanto
està obra, corno a anterior, foram muito beni recebidas do publico, e a imprensa
occupou sc d'ellas. 0 sr. dr. Theopbilo Braga, na fìenascenca, tratou do auctor

e dos seus trabalhos, elogiando-os.

8066) Lyra intima, por Joaquim de Araujo. Coimbra, na imp. da Universi-
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dade. 1884. 4.° peq. de 8 pag.— É a lisonjeira apreciacào do livro do sr. Joa-
quim de Araujo, e tem a data de 1881. Nenbum exemplar deste opusculo foi

posto à venda,

Trabalha artnalmente n'uma obra intitulada o Mìnho illustrado, de que é
editor o sr. Antonio Maria Pereira. Parte d'està obra està jà no prelo. Deverà
apparecer no comeco do anno de 1885.

JOSÉ AUGUSTO VIEIRA DA CRUZ, nasceu em Coimbra a 13 de ju-

nho de 1838. Filho do dr. Nuno José da Cruz e de sua niulber I). Apollonia Au-
gusta Vieira da Cruz. Formou-se na faculdade de diretto em 1861, e no anno se-

quinte concluiu o curso administrativo. Foi uni dos directores e collaboradores do
jornal Estreia litteraria, na sua ultima serie, que ficou incompleta, saindo apenas
11 nuineros. Collaborou em outros jornaes. Era professor de francez, e ensinava
na associalo dos artistas de Coimbra. Acommeltendo-o enfermidade grave, de
que padeceu alguns mezes, falleceu na mesma cidade a 19 de julho de 1871.— E.

8067) Nova grammatica dementar da lingua franceza, para uso dasescolas,

approvada pela junta consultiva de instmccùo publica. Coimbra, na imp. da Uni-

versidade, 1870. — Segunda edicuo (posthuma, por diligencia do pae do auctor,

3ue entSo era professor no lyceu nacional de Coimbra), na mesma imp., 1873. 8.°

e vi -142 pag.— Terceira "edicuo. Na mesma imp., 1876. 8.° de l-vi-142 pag.,

sendo editor o conhecido livreiro Ernesto Chardron.

». JOSÉ DA AVE MARIA (v. Dice., tomo iv, pag. 257).

Era conego regranle e procurador geral da sua congregalo.
Tambem é d'elle o
8068) Parodio constitucioncA, que se imprimiu em 1821.

JOSÉ AVELINO DE ALMEIDA, nasceu em Vianna a 6 de Janeiro de

1807, e foi baptisado na igreja de Monserrate. Filho de Antonio de Azevedo e Al-

meida, lenente de infanteria n.° 9, e de D. Antonia dos Reis. Escrivào dos or-

phaos e de paz, professor particular de portuguez e lalim, e ultimamente profes-

sor regio de latini e latinidade, em Valenca, onde eslabelecéra a sua residencia

definitiva. Ahi fundou o primeiro theatro, onde elle representava, dirigia a or-

chestra e ensaiava os amadores, coni os quaes executava diversa* pecas. Estabe-

leceu em 1846 urna typographia, em que compoz e imprimiu o Passatempo, o

primeiro periodico que appareceu em Valenza. Tambem instituiu a associando ar-

tistica n'aquella villa e redigiu os respectivos estatutos. Era homem muito intel-

ligente, laborioso e adivo. — E.

8069) Grammatica da lingua portiiqueza. Valenca, na typ. de V. de Moraes

(José Maria Verissimo de Moraes), sem designacao de anno. 8.° ou 16.° gr. de 75

pag. — Saiu com as suas iniciaes.

8070) Diccionario abbreviado de chorographia, topographia e archeologia das

cidades, vilUis e aldeias de Portugal. Por J. A. de Almeida, etc. Ibi, na mesma
typ. 4.° 3 tomos.— O primeiro nào traz data, mas os dois restantes trazem a de

1866. A tiragem foi de 300 exemplares.

Tomo i, com 527 pag. e mais 2 innuraeradas de erratas. Comprehende as le-

tras A a J.

Tomo ii, com 553 pag., alem da do frontispicio. Comprehende as letras

L a P.

Tomo ni, com 272 pag., alem da do frontispicio. Comprehende as letras Q a

Z. Tem mais uni appenso de numeracào nova, contendo 177 pag. e mais 4 innu-

meradas de erratas.

José A velino redigiu e publieou alguns folhelos de pequena importancia, e

de que nSo tendo nota explicita. Elitre elles figurava uni coni o litulo Defeza das

mulheres. Collaborou na Hasào, Voz do Minho e Correio da noite, folbas que sai-

ram em Valenza do Minho e jà nSo exislem.
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JOSÉ AVELIXO DE CASTRO (v. Dice, tomo iv, pag. 257).

A Exposigùo, etc. (n.° 273b) foi impressa na oft'. da viuva Aivares Ribeiro

ét Filhos, 1832. 4.° de 32 pag. Seni o nome do auctor.

JOSÉ AVELIXO PERES, creio que naturai da India porlugueza. Na serie

de Folhinhas ... para uso da metropole de Goa, iniciada em 1838 por Gaetano
Joao Peres, e coutinuada por diflerentes auctores, pertence-lhe a do anno de

1846, impressa em 1845 na imp. Nacional de Nova Goa. 16." de 43 pag. V. a

Breve noticia da imprensa nacional de Goa, jà citada, pag. 72, n.° 27.

P. JOSÉ AYRES DA SILVEIRA MASCARENHAS, formado em
theologia, chantre na sé de Loanda, etc.— E.

8071) Oraguo proferida na capello da sociedade portugueza de beneficencia

(no Rio de Janeiro) no dia 21 de setembio de 1813. Rio de Janeiro, na typ. Per-

severala, 1873. 8.° gr. de vm-30 pag.

8072) (h-agao proferida no Te Deum erri accao de gragas pela extincgào da
febre amarella. Ibi, na mesma typ., 1873. 8.° gr. de 31 pag.

# JOSÉ DE AZEVEDO MONTEIRO, naturai da Bahia. Doutor em me-
dicina pela faculdade do Rio de Janeiro. — E.

8073) Diagnostico e tratamento das febres paludosas. These sustentada pe-

rante a faculdade de medicina em 27 de dezembro de 1872. Rio de Janeiro, na typ.

do imperiai institulo artistico, 1872. 4.° gr. de vm-13b' pag.— A faculdade ap-

provou com distinccào està obra.

JOSÉ BAPTISTA GARDOSO KLERK (v. Dice, tomo iv, pag. 258).
M. em 1879.

Tem mais:

8074) Alfjumas consideragùes acerca do tratamento das fracluras pelo me-
thodo inamovivel mt permanente. Dissertagào apresentada para ser discutida na
escola medico-cirurgica de Lisb>>a no anno de 1839. Lisboa, na typ. de J. R. Fi-

gueiredo, 1839. 8.» gr. de 29 pag.

JOSÉ BAPTI8TA GA8TÀO (v. Dice, tomo rv, pag. 258).

M. na avancada idade de oitenta e oito annos, a 10 de agosto de 1879.

Eslava aposentado no logar de redactor do Diario da camara dos senhores

deputados, que deixou de exercer so quando a vista, a doenca e a idade o torna-

rara de todo- invalido.

No dia seguinte ao do obito sairam no Diario illustrado n.° 2244 alguns da-

dos biographicos a seu respeito, e em o n.° 2249 da mesma folha foi publicado o
seu reirato, acompanhado de mais algumas informacoes. Ahi se lé : «Comepàra um
poema heroe-comico com o titulo O tabaquinho. Nao chegou a compor senào um
canto. Era urna torrente de graca. Recitava-o varias vezes, interessando muitissimo

os ouvintes. Infelizmente nao o tinha escripto, e seus lìlhos tiveram melindre, n'es-

tes ultimos annos, em Ine pedir que o escrevesse. . . Nao quiz jamais condecora-

c5o alguma. A raioha, senhora D. Maria II, agraciou-o com o habito da Concei-

cSo. Nao acceitou».

JOSÉ BAPTISTA DE MIRANDA E LIMA (v. Dice, tomo r\-, pag.

259).

Era naturai de Macau, d'onde jamais saiu. Filho de José dos Sanlos Baptista

e Lima, naturai da villa de Alpcdriz, e de sua mulher D. Anna Pereira de Miran-

da, nascida em Macau. Nasceu a 10 de novembre de 1782. Foi professor regio

das linguas portugueza e latina. Suspenso e perseguido no tempo do infante D. Mi-

guel pelos partidarios d'elle, mas annos depois reintegrado, com a saude deterio-

rada. — M. em janeiro de 1848.
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Acresce ao que ficou mencionado :

8075) Santa Philomena. (Poemeto.) Macau, 184. . .— A edicà"o exhauriu-se,

e serà diflicil encontrar, alé em Macau, algum exemplar d'està obra.

8076) Eustachio magnanimo. Poema. Ibi, na typ. Adiva de JoSo José da
Silva e Sousa, 1844. 4.° de 26 pag.— É escripto em sextina9 endecasyllabas, e

contém 100 estancias. Tambem raro.

N'uma informacSo do tinado escriptor Marques Pereira, datada de Macau, en-

contro os seguintes interessantissimos esclarecimentos :

«Tenho (as obras de José Baptista) por muito raras em Macau. A causa

d'està raridade é por certo o desapego que por aqui se tem, geralmente, a livros,

deixando-se com inteira indifferenca que o pó do abandono, e principalmente a

destruidora «formiga branca» os consuma em poucos annos. Assim tem succc-

dido com as colleccóes de todos os jornaes que, desde 1834 para cà, se tem pu-

blicado em Macau, e, o que ainda mais lamentavel é, com urna grande quanti-

dade de documentos e livros antigos que muito uteis seriam hoje para a bistoria

do estabelecimento, etc.

«José Baptista publicou algumas poesias em varios jornaes de Macau, e dei-

xou por sua morte grande numero de manuscriptos, que soffreu aquella ma sorte

do descaminho. Nao foi, porém, d'isto culpado o filho, mofo estudioso, residente

na vizinha colonia de Hong-Kong, e a quem poucos dias ha me dirigi, pedindo-lbe

informacóes de uns extensos e curiosos apontamentos que, me constava, seu pae
tinha escripto àcerca das relacòes dos porluguezes com a China, e que me pode-

riam servir de poderoso auxilio na empreza de que estou encarregado. Respon-

deu-me elle nomeando as pessoas às auaes seu pae confiàra os mesmos aponta-

mentos, e d'eslas algumas jà hoje se acham daqui ausentes, e outras nem de tal

se recordam.

«José Baptista era homem curioso, investigador e mui versado na leitura de

auctores latinos e de classicos porluguezes. A circum slancia de nunca ter saldo

de Macau talvez lbe nao permittiu alargar as idéas no ponto de vista, que alias

poderia altingir com o assiduo estudo a que se dava.

«Exerceu por varias vezes o cargo de senador nn tempo em que o leal se-

nado empunhava as redeas da governanca d'està colonia, e é da sua penna, entre

outros documentos officiaes d'aquella epocha. urna extensa represeniafà"o que o
mesmo senado dirigili para Lisboa a el-rei D. Joito VI, em 22 de janeiro de 1822,

a qual é de si bastante a provar muito caramente o nenbum direito que tinha a

coróa portugueza para se julgar de posse absoluta da peninsula de Macau, antes

do tralado assignado em Tien-tsin a 13 de agosto de 1862.

«Os macaislas apregoam com rasà*o o nome de José Baptista de Miranda e

Lima corno gloria da sua terra, que em verdade nao a tem bavido mais pobre de

homens, ou de escriptores que este titulo merecam.»
Innocencio possuia d'este escriptor. e poeta macaista, urna oracSo, ou dia-

curso autographo, mas confesso que nSo o encontrei entre os seus papeis.

JOSÉ BAPTISTA DA SILVA LOPES. . .— E.

8077) Reflexoes sobre um projecto de regnìamento para a organisacuo do exer-

citOj apresentado na camara dos senhores deputados na sessuo de lo de fevereiro

de 1836'. Lisboa, 1836. 4.° de 33-24 pag., com um mappa. — Saiu seni o nome
do auctor.

8078) JOSÉ BARATA DA SILVA, nasceu na villa de Goes a 26 de

abril de 1815. Fillio de Antonio Barata da Silva e de Anna Pinto da Silva. Con-

cluiu em julho de 1842 a formatura na faculdade de medicina da universidade de

Coimbra, alcancando premio. Facultativo do parlido da camara municipal de Fer-

reira do Zezere desde 1842 alé 1846, em que passou para o partido da camara de

j\ leseci* do SaI - E»

8079) Reflexòes sobre os arrozaes e as commissues em Portugal. Primeira
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parte. Lisboa, na imp. Nacional, 1861. 8.° gr. de 76 pag. — É a segunda edicào

d'està obra, porque a primeira, corno elle proprio confessou, saira tao ineorrecta

e truncada, que se viu obrigado a recolher os exemplares, e a fazer no inesmo
anno a nova edicao. NSu publicou a segunda parte deste traballio, em que analy-

sava o Relatorio sobre a cultura do arroz, etc. (v. Dice, tomo vii, pag. 76, n.° 181),

Àcerca de tao importante assumpto, v. nos arligos relativos a Antonio Candido
Palhoto, Gaetano maria Ferreira da Silva Beirào, José do Carmo Fontes Stira,

Manuel dos Santos Pereira Jardim (visconde de Monte Sào), Henrique de Mendia
e outros.

Collaborou em assumptos de hygiene e agricultura na Gazeta de Portugal,

Commercio de Lisboa, Nagùo, Jornal de agricultura, etc.

1). JOSÉ BARBOSA (v. Dice, tomo iv, pag. 259).

Para a biographia d'este academico e orador sagrado veja-se o que escreveu

D. Thomas Cadano de Bem nas Memorias historicas e chronologicas, tomo ri, pag.

163 e seguintes; e tambem a Biographia, por lnnocencio, no Archivo pittoresco,

tomo ix.

Como additamento ao n.° 2755 mencione-se corno obra interessantissima a

relativa ao mesmo assumpto, apesar de latina, o Archi-Alheneum, do dito Bar-

bosa, que trata da historia do collegio de 8. Paulo, dos varGes illustres que n'elle

foram collegiaes, e traz no firn muitas notas bibliographicas a estè relativas.

0 Catalogo chronologico . . . dos rainhas, etc. (n.° 2764) tem xxx-(innume-
radas)-491 pag.

0 Eloffio do padre Antonio dos Reis, etc. (n.° 2764) foi impresso em 1738 e

nào em 1798.

Atlrihue sc-lhe a seguinte

8080) Oracào na presenta de suas magestades el-rei D. Jouo V e a rainha

D. Maria Anna de Austria, quando foram em accùo de gracas à sé de Lisboa em
22 de dezembro de 1708. Lisboa, por Valentim da Costa Deslandes, 1709. 4.°—
Foi recitada pelo desembargador André Freire de Carvalho, vereador mais antigo

do senado de Lisboa, e em seu nome està descripta na Bibliotheca lusitam, to-

mo i. Todavia, em escriptor contemporaneo se encontrou a informalo de que
està Orando era obra de L>. José Barbosa e que o dito vereador nào fez mais que
recital -a. Assi ni sera.

Igualmente se diz que era d'elle a Noticia àcerca de Duarte Ribeiro de Ma-
cedo, que anda à frente da colleccSo das obras d'este escriptor.

JOSÉ BARBOSA CAÌXAES DE FIGUEIREDO CASTELLO BRAN-
CO (v. Dice, tomo iv, pag. 264).

A obra Costados das familias illustres (n.° 2793) foi arrematada no leilào Gu-
bian por 3#650 réis. Depois, quando apparece algum exemplar, variam os precos

conforme as circumstancias da praca. Segundo refere o auctor do Manual biblio-

graphico foi vendido um exemplar na livraria portuense por 10£000 réis.

Nos Estudos biographicos (n.° 2811), quando trata das biographias de varios

portuguezes, inclue, corno s»e disse, breves noticias topographicas e de historia

ecclesiastica de muitas cidades e povoacOes de Portugal e seus dominios, a sa-

ber:

Angra, pag. 160; Bahia, pag. 118; Beja, pag. 132; Braga, pag. 93; Castello

Branco, pag. 174; Coimbra, pag. 126; Egitania (Guarda), pag. 149; Elvas, pag.

467; Evora, pag. 109; Goa, pag. 116; Lamego, pag. 150; Lisboa, pag. 107; Ma-
riana, pag. 174; Miranda e Braganca, pag. 164; Ossonoba, pag. 128; Portalegre,

pag. 166; Porlo, pag. 151; Rio de Janeiro, pag. 173; S. Thomé, pag. 162;
S. Thiago de Cabo Verde, pag. 162; Vizeu, pag. 130.

O folheto, de <]ue se falla a pag. 267, saiu com o titulo

8081) Um grito só. Lisboa, na typ. de Bulhóes, 1828. 4.° de 6 pag.— Saiu
seni o nome do auctor, e tem no firn A vidima do despotismo. Este folheto é o
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mesmo que tinha por titulo Clamor da justica, mais desenvolvido, porém Barbosa

Canaes modificou para a impressào, em vista da censura do padre José Agostinho
de Macedo, corno licou registado n'este Dice, pag. citada. rarece-me que é ex-

tremamente raro.

, JOSÉ BARBOSA LEÀO (1.°) (v. Dice., tomo iv, pag. 267).

Filho de Luiz Barbosa Le5o, agricultor proprietario. Nasceu na freguezia de
Parada, concelho de Paredes, em 15 de outubro de 1818. Cirurgiito-medico pela

escola do Porto. Doutor em medicina por urna faculdade estrangeira. Continuando
no quadro dos facultativos militares, é ao presente cirurgifio de divismo refor-

mado. Redigiu o Leiriense, fundado em 1853, até 1855. Em 1859 fundou o /or-

nal do Porto, de quo tambem foi director e principal redactor.

Em 1864 fundou o Jornal de Lisboa, no qual depois teve sociedade o sr. Car-

los José Barreiros, tornando-se este anligo jornalista, nos ultimos annos, o pro-

prietario unico d'essa fblha. Secretano geral do governo de Mocambique e An-
gola, occupou-se, tanto nos jornaes que fundàra corno em outros, de varios as-

sumptos relativos a administracSo colonial. Vive desde muitos annos, ao que me
consta, retirado do jornalismo e da politica, na sua casa proximo do Porto. Os
seus estudos predilectos s5o agora a respeito da lingua portugueza, dando ao prélo,

jà em jornaes, jà em separado, escriptos de propaganda sònica, alguns dos quaes
menciono.

Ao que ficou mencionado, acrescente-se :

8082) Representacào que varios subscriptores portuguezes da Tutelar dirigi-

ram ao governo de sua magestade catholica, a qual foi apresentada na reuniào ce-

lebrada n'esta cidade no dia 12 de agosto e unanimemente approvada. Porto, na
typ. de Sebastiito José Pereira, 1867. '8.° gr. de 22 pag.

8083) Questuo colonial. — Serie de arligos publicada no Jornal de Lisboa,

a comecar em janeiro de 1867.

8084) Analyse do ornamento ou a questao ftnanceira rcsolvida, etc. Porto,

typ. de Antonio José da Silva Teixeira, 1868. 8.° de 631 pag. e 1 de erratas.

8085) Consideracves sobre a orthographia portugueza. Memoria offerecida ao

ill.
mo

e ex.
mo

sr. conselheiro Antonio Rodrigues Sampaio, ministit> e secretano d'es-

tado dos negocios do reino. Porto, typ. de Antonio José da Silva Teixeira, 1875.

8.° Sem o nome do auctor. 69 pag. e 1 de erratas.

8086) Colècào (sic) de estudos e documentos a favor da reforma da ortografia

(sic) em sentido sònico. Lisboa, imp. Naeional, 1878. 8.° De vn-149 pag., aleni de
2 innumeradas, contendo a advertencia e as erratas.— N'esta collecfSo inclue o
auctor o anterior folheto Consideragùes, etc, que publicàra anonymo, e o parecer

da commissao orthographica do Porto, da qual fóra relator.

8087) A academia real das ciéncias (sic) de Lisboa e a eomicào de reforma

ortogràfica (sic) do Porto. 1879. 8.°

A este respeito veja-se :

Parecer apresentado d academia real das sciencias de Lisboa sobre a reforma
orthographica proposta pela commissuo da cidade do Porlo. Lisboa, typ. da Aca-

demia, 1879. 8.° de 20 pag.— Foi assignado pelos srs. Manuel Pinheiro Chagas,

A. M. Couto Monteiro e J. M. Latino Coelho, relator.

8088) O futuro de Portugal, etc. Porto, 1881.—V. no artigo lberia, tomo x,

pag. 44, o n.° 100.— N'esta obra o auctor confessa francamente a sua adii esito a

allianca economica das duas nacóes da peninsula iberica ; antevé depois d'isso a

possibilidade de urna allianca defensiva; e accentua que, seni essa allianca, «Por-

tugal està condemnado a vir a formar à direita da Galliza na linha das provincias

de Hespanha, sendo ao mesmo tempo o seu dominio colonial absorvido pela In-

glaterra».

JOSÉ BARBOSA LEÀO (2.°), filho do José Barbosa LeSo, naturai de

S. Romao de Mouriz, districto do Porto. Nasccu a 6 de novembro de 1850 Julgo-o

Digitized by Google



25i JO

parente mui proximo do anterior, mas n5o sei em qua! gran. CirurgiSo-roedico

pela escola do Porto, defendeu these a il de julho de 1873. É cirurgiào-ajudante

do exercito desde 23 de outubro de 1878, e servia n'um dos regimentos de arti-

lheria.— E.
8089) Do tralamento consecutivo às grandes operacòes. (Tliose.) Porto, na

typ. Franceza e nacional, 1873. 8.° gr. de 74 pag. e mais 1 de proposicóes.

JOSÉ BARBOSA NOGUEIRA (v. Dice, tomo iv, pag. 267).

A obra n.° 2815 tem o Ululo seguitile:

Obras poelicas que ao ill.
mo

sr. Manuel José Coutinho Pereira de Soma e Me-
nezes, em signal de. respeito e gratidùo offerece, etc. Coimbra, na imp. da Univer-

sidade, 1790. 8.» de 77 pag.

JOSÉ BARBOSA E SILVA, nasceu em Vianna do Castello a 30 de ou-

tubro de 1828. Addido honorario ao corpo diplomatico, depulado às cortes em
1858, etc.— M. em Vianna, depois de prolongada doenca, a 15 de setembro de

1865. — E.

8090) Viver para soffrer. Estudos do coracào. Allmm~i'omance. Porto, na typ.

de J. J. Goncalves Basto. 1855. 8.° de 336 pag. — Àcerca d'este romance escre-

veram juizos criticos Antonio Pedro Lopes de Mendonca, Camillo Castello Branco
e José Maria de Andrade Ferreira.

JOSÉ BASILIO DA GAMA (v. Dice., tomo iv. pag. 268).

V. mais a seu respeito os Ensaios biographicos, do sr. dr. Moreira de Aze-
vedo, pag. 26 a 29; o Mosaico brazileiro, do mesmo auctor, pag. 20 e 21; o Dic-

cionario biographteo de brazileiros celebres, pag. 95 a 97 ; as Ephemerides nacio-

naes, do sr. dr. Teixeira de Mello. tomo n, pag. 55; e os Annaes da imprensa
nacional do Rio de Janeiro, pag. 72 a 74. Quanto à sua genealogia veja-se o Ar-
chivo heraldico do sr. visconde de Sanches de Baena. José Basilio teve brazào de

armas por diploma de 1771.

O auctor do Diccionario de brazileiros illustres póe no firn da sua noticia

biographica estas linhas: «Um mau frade, que assistiu a seus ullimos inslantes

(de José Basilio), lancou fogo aos preciosos rnanuscriptos de suas tragedias e poe-

mas I Só pòde escapar a esse desastre as bellas poesias feitas à morte do conde de
Bobadella, os elegantes sonetos dedicados ao marquez de Pombal, a quem foi

sempre grato, e o seu poema Uraguay, porque n5o estavam ao alcance d'esse pa-

dre iconoclasta das letras. O Uraguay é a nossa primeira epopèa; é um livrinlio,

em que cada linha é um verso cheio de belleza e harmonia».
Nos Annaes da imprenm , o sr. Valle Cabrai transcreve a este respeito as pa-

lavras do sr. dr. Teixeira de Mello nas Ephemerides : «Foi um poeta inspirado e

nimiamente nacional. corno o attesta o seu formosissimo poema Uraguay, cheio

de imagens verdadeiramente americanas, e que mereceu os maiores elogios de um
juiz de incontestavel competencia, o illustre visconde de Almeida Garrett. Um
frade, que o assistira nos derradeiros momentos, diz-se que queimàra muitas tra-

gedias e alguns poemas do auctor, que encontràra em um armario, tendo esca-

pado deste auto da fé acceso pelo fanatismo, as pepas jà impressas e as com que
este algoz das letras nao deparàra, por nào estarem no mesmo armario».

Effectivamente, Almeida Garrett, referindo-se a este illustre poeta, no tomo i

do Parnaso lusitano, escreveu: «O Uraguay de José Basilio da Gama é o mo-
derno poema, que mais merito tem na mintia opiniào. Scenas naturaes mui bem
pintadas, de grande e bella execueflo descriptiva; phrase pura e sem aflectacSo,

versos naturaes sem ser prosaicos, e quando cumpre sublimes sem ser guinda-
dos; nào sao qualidades communs. Os brazileiros principalmente Ine devem a
melhor corda de sua poesia, que nelle é verdadeiramente nacional e legilima

americana. Magua é que tao distincto poeta n5o limasse mais o seu poema, Ihe

nSo désse mais amplidio, e quadro t5o magnifico o acanhasse tanto».
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Entre as edicóes do poema Uraguay, jà mencionadas, é necessario incluir

urna feita cui 1844, conshtuindo o tomo i da Bibliotheca brazilica da Minerva
braziliense. Mio de Janeiro, na typ. Austral. 8.° de 70 pag. Antecede-a urna noti-

eia biographica, de pag. 1 a 8, por Santiago Nunes Ribeiio.

Em 1855 o sr. Francisco de Paula Brito, que entSo dirigia a Marmota flumi-
nense, copiou n'este periodico o poema Uraguay, e fez seguidatnente urna edicSo

em separado, aue vem a ser a setima. Rio de Janeiro, na empreza typographica
Dois de Dezembro, de Paula Brito, 1855. 8.° de 95 pag.

0 sr. Valle Cabrai menciona tambera que da edicao do Ilio de Janeiro de
1811 se tiraram alguns exemplares em papel de Hollanda.

0 sr. conselheiro Figanière possue um exemplar da Relacuo, em separado
no formato de 8.°, e um exemplar da primeira edicSo do poema seni a Re-
lacào.

Està Relacào, que tem andado adjunta ao poema, anda na Cólleccào de bre-

ve» pontificios e leis regias, etc. Segundo leio nos Annaes citados, a bibliotheca

nacional do Rio de Janeiro possue urn ms. originai do padre Josef Cardiel, repu-

tando essa relac3o, sob o tilulo: Declaracion de la verdad contra vn Livèlo infa-

matorio, impreso en Portugues contra los PP. Jesnitas Missioneros del Paraguay,

y Maranon. È datada do Pueblo de S. Borxa a 14 de setembro de 1 758. Fol. de
216 pag.

Facam-se mais as seguintes correccóes e modifìcacòes :

A Liberdade (n.° 2819) foi impressa em Burgos e tem 15 pag.

0 Epitalamio (n.° 2824), mencionado so corno incluido no Parnaso brazi-

leiro, tambem foi impresso em separado: Lisboa, na off. de Joseph da Silva Na-
zareth, 1769. 4.° de 10 pag.—Vi um exemplar nas m5os do sr. Mathias J. 0. S.

Firmo.
A Dedamacuo tragica (n.° 2827) foi igualmente impressa em separado al-

guns annos antes de apparecer no Jornal encyclopedico, d'este modo :

A declamando tragica. Poema dedicado às bella s artes. Lisboa, na regia off.

typ. Anno 1772. 8.° de 12 pag. — 0 sr. Pedro Augusto Dias, digno lente da es-

cola medico-cirurgica do Porto, e distincto bibliophilo, escreveu-me que possue
na sua colleccào de poemas portuguezes (aliàs, vasta e notavel), uni exemplar
d'este poema.

* JOSÉ BASILIO NEVE8 GONZAGA, naturai do Rio de Janeiro. Nas-
ceu a 23 de maio de 1817. Bacharel em mathematica, seguindo o curso para a

arma de engenheria, a que pertence. Sentou praca em 1839, foi promovido a se-

gundo tenente no tnesmo anno, a primeiro tenente em 1847, a capitSo em 1852,
a major em 1856, a tenente coronel em 1865, a coronel em 1861 (sendo as ulti-

mas promocOes por merito comprovado), e em 1880 recebeu as honras de briga-

deiro. Gondccorado com as ordens do Cruzeiro, Aviz, Chrislo, Rosa (officiai), e

de Pedro 1 (cornmendador), e com a medalha da catnpanha do Uruguay. Era
ainda, a\ data de se escrever està nota (setembro de 1884), chefe da primeira sec

c5o da reparticao do quartel mestre general.— E.

8091) Ensaios poeticos. Rio de Janeiro, na typ. de M. J. Cardoso, 1840. 16.°

de ix-69 pag.

Traduziu e publicou, sem o seu nome, varios romances moraes ; porém nà"o

tenho a nota d'esses traballio». Tambem compoz mais algumas poesias, que con-
servava ineditas. Fez para o archivo militar diversos esbocos dos reeonheeimentos
na margem do Paraguay e das posicòes occupadas pelo exercito alliado em 1868.
Estes esbocos appareceiam em 1869 lithographados.

# JOSÉ BEXICIO DE ABBEU, naturai da provincia da Bahia. Doutor
em medicina pela faculdade do Rio de Janeiro.— E.

8092) Tliese apresentada à faculdade de medicina e sustentada em 26 de de-

zembro de 1813. DtssertacCio : Das indicacùes e contra-indicaedes do bromureto de
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potassio no tratamento das molestias nervosas. ProposicCes: Da quìna e prepara-
dos de ferro. Vantagens das compressues. Agitamento. Rio de Janeiro, na typ. Aca-f

demica, 1873. 4.° gr. de vi-94 pag.

JOSÉ DENTO DE AIIAUJO ASSIS, filho de Francisco de Assis, mar-
chantc e de D. Joanna Rita da Conceicao Assis, ambos jà fallecidos. Nasceu em
Lisboa na casa onde reside no campo dos Martyies da Patria, na freguezia de
Nossa Senhora da Pena, a 9 de Janeiro de 1841. Depois de terminados os pri-

meiros estudos, dedicon-se d arte dramatica e foi uni dos actores curiosos de
maior nomeada no seu tempo, a ponto de llie offerecerem escripturas para thea-

tros puhlicos, se elle quizessc proseguir n'essa carreira. Representou, coni gran-

des applausos, nos theatros Thalia, do Aljube, Recreio dramatico, Garrelt, Rua
dos Condes, Gymnasio, Principe Real e D. Maria, coni os mais beni organisados

grupos de amadores, e até ao lado de actores de fama. A actriz Lucinda Simóes
apresentou-se a primeira vez ern scena coni o sr. Araujo Assis. No meio d'estes

triumphos, cultivava as letras, e assim desde a saida do collegio collaborou na
Estretla de Alvo, Jornal para todos, Portugal litterario, etc; e depois na Revolu-
eoo de setembro, Conservador, Parlamento, Chronica dos theatros, de que foram
directores os srs. Eduardo Coelho e Pereira Rodrigues; Diario de noticias, etc.

No Jornal do commercio, em 1871, publicou uns arligos àcerca da «.camara mu-
nicipal e o mercado da praca da Figueira»; e no Diario illustrado e Diario da
manhu, em 1877, urna serie relativa ao eslabelecirnento dos talbos municipaes
que combateu. Em 1873 fundou urna companhia intitulada « Companhia lisbo-

nense de estamparia e tinturaria de algodóes», da qual tem dado, corno relator

do conselho fiscal, interessantes relatorios, mostrando a prosperidade d'està em-
preza, de que é presentemente director substituto. Tambem exerce as funccOes

de primeiro escripturario da companbia das lezirias do Tejo e Sado, e secretano

da mesa da assemblea geral da mesma companhia. Tendo que dedicar-se a vida

commercial, depois da morte de sens paes, deixou de todo os labores do theatro

e quasi de todo a vida lilteraria. É talvez hoje o mais opulento emprezario de

acougues do concelho de Lisboa.— E.

8093) 0 segredo de wna esmola. Comedia-drama em dois actos. Originai por-

tuguez. Lisboa, na typ. do «Panorama», 1861. 8.° gr. de x-41 pag. Tein um pre-

facio do sr. Francisco Serra. Representado no theatro da Rua dos Condes e do
Baquet.

8094) Deus nos livre de mulheres. Comedia em um acto, originai. Ibi, 1861.
8.° gr. de 40 pag.— Representada no theatro da Rua dos Condes.

8095) .48 duas paixùes. Comedia em um acto. Ibi, 1864. 8.° gr. de 31 pag.

8096) O que é o destino. Comedia originai em um aclo. Ibi, 1867.

8097) Duvidas do coracùo. Drama em um acto. Ibi, 1867.— Representado no
theatro do Gymnasio.

8098) A sciencia aos trambulhues. Comedia em dois actos. Ibi, 1865.— Re-
presentada no theatro da Rua dos Condes em 1861.

8099) Trevas e. luz. Drama em cince actos. Ibi, 1867.— Representada nos
theatros do Gymnasio e do Baquet.

8100) Enganos e loucuras. Farca lyrica em um acto. Ibi, 1867.— Represen-
tada no theatro do Gymnasio em 1866.

8101) Abencoada resignacào. Drama em ciuco actos. Ibi.— É dedicado à

mae do auctor. Tem um prefacio do sr. Eduardo Coelho.

8102) Seròes litterarios, com duas cartas do ex.
mQ

sr. Camillo Castello Bran-
co. Ibi, na typ. Uni versai de Thomas Quintino Antunes, 1869. 8.° de 375 pag. e

mais 2 de indice e erratas.— É a colleccSo de folhetins e outros escriptos do au-

ctor j4 publicados em folhas periodicas e bem recebidos do publico. 0 eminente
romancista sr. Camillo Castello Branco, mandou-lhe urna carta de congratulalo,
que saiu no Diario de noticias de 1869. 0 volume contém os seguintes escriptos,

alem da introduccSo :
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« Amores que a morte creou.— Os tres amores de Simplicio.— Biographia
da actriz Luiza Leopoldina Fialho.— 0 filho do mysterio. — De Lisboa ao Porto.
— Urna historia completa.— Derradeìra homenagem.— Mais vale quem Deus ajuda,

do que quem muita madruga.— Cousas que pertencem ao dominio da fé.— Bio-

graphia do actor Joaquim Antonio Rodrigues Rollio.— Memorias de uni homem
que nilo apanhou a sorte grande dos cinco actos. --0 luxo e o oiro.— Amor ve-

rno n'esse peito joven.— Nio leiam.— Scenas innocentes da comedia humana.—
Os lilteratos.— Carta a um amigo.— Pela bóca morre o peixe.— A pedi nte, his-

toria dos sinos da Bemposta.— Historia de urna mosca.— Urna consulta.— A li-

berdade.— 0 chapéu de chuva.— Ricardo José Fortuna.»

Conserva ineditas :

8103) Scenas da actualidade. Comedia em tres actos.— Represcntada no thea-

tro do Gymnasio, cabendo ao actor Taborda o papel principal, em 1867 ; e no
theatrinho do Aljube.

8104) Proteccùo e mysterio. Comedia em um acto.

8105) As licòes de Joanninha. Comedia em acto.— Representada no theatro

do Gymnasio em 1860.

8106) Um tutor. Comedia em um acto.— Represénlada no theatro da Rua dos
Condes em 1860.

8107) Um encontro no omnibus. Comedia ein um acto.

Tradu/.iu o Vieux caporal sob o titulo de Calo Simùo; mas, por se ter ex-

traviado o quarto acto do originai e nào poder chegar a tempo outro exemplar
encommendado em Paris, o sr. Araujo Assis escreveu um acto, que muito agra-

dou. Està pec,a, meio traduzida, meio imitada e arranjada, deu recitas successi-

vas em duas epochas no Gymnasio, e ultimamente foi representada no theatro

dos Becreios, com applauso.

O sr. Araujo Assis tinha tambem mui adiantado um romance contemporaneo,

Paginas intimas, cuja concluselo nSo póde conseguir por causa dos seus labores

commerciaes, que n5o Ihe deixam ja horas de ocio para consagrar às boas

letras.

JOSÉ DENTO DE RARAHONA FllAGOSO, filho de Antonio Pedro de
Barahona Fragoso. Naturai de Lagos. CirurgiSo-medico pela escola medico-cirur-

gica de Lisboa. Dofendeu these em 18 de junho de 188*.— E.

8108) Breve estudo àcerca do teite. (Dissertalo.) Lisboa, na typ. de Eduardo
Rosa, 1884. 8.° de 80 pag. e mais 1 de proposicóes.—Vem sob o simples nome de
José Barahona.

JOSÉ BEXTO DE CADVALDO LAXDIM, oppositor ao logar de letras

e advogado da casa da supplicalo. — E.

8109) Colleccào de vensamentos extrahidos de differentet auctores antigos e

modernos.— Comprehende 24 folhetos ou fasciculos, segundo a nota que tenhc,

presente; e devia ter sido impressa em 1803 ou 1804. A data da censura de

Francisco Xavier de Oliveira é de 5 de Janeiro de 1803,

JOSÉ DEXTO LOPES (v. Dice, tomo iv, pag. 271 e 272).

A obra Observagues sobre a cura da gonorrhea (n.° 2839), n2o é urna sim-

ples traducc5o. Foram acrescentadas com alguns capitulos e grande numero de

notas, da lavra do traductor. A impress5o é do Porto, na typ. da Viuva Mallcn,

Filhos 6c C.a , e consta de xv-169 pag. e mais 2 de indice e errata.

O verdadeiro titulo da obra mencionada sob o n.° 2840 é o seguinte:

Anno medico, que contèm as observacues meteorobgicas e medicas. feitas na

cidade do Poi'to em 1792. Tomo i (e unico). Ibi, na mesma off., 1796. 8.° de

cxx-560 pag.

JOSÉ DENTO PEREIRA (v\ Dice, tomo rv, pag. 272).

tono xii (Suppl.) 47
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Nasceu em Castello Branco.

Morrcu com oitenta aunos de iliade em 1 de selembio de 1864.

Tom mais:

8110) Ode ao feliz anniversario do dia 26 de Janeiro de 1821, offerecida na
mesmo dia ao ex.

mo
sr. Francisco de Paula de Azevedo, etc. Coimbra, ita imp. da

Universidade, 1822. 4.° de 7 pag.

JOSÉ BENTO SA1D (v. Dice, tomo iv, pag. 272).

Saiu enada a ultima indicacào da obra n.° 2845. Tem ii-U pag., e nSo n—74,
conio se lé.

JOSÉ BENTO DE SOUSA FAVA (v. Dice., tomo i\\ pag. 272).

M. em 3 de marco de 1865, com sessenta e oito annos de idade.

JOSÉ BERNARDES DE CASTRO (v. Dice., tomo iv, pag. 272).

Pouco se sabe da vida d'este auctor. Nao é brazileiro, mas portuguez. Foi

officiai da secretarla d'estado dos negocios estrangeiros e da guerra, deputado das

mesas de inspeccSo do Rio de Janeiro e Bahia, e um dos primeiros directores da
imprensa regia, organisada por diploma de 24 de junho de 1808, conju lietamente

com Mariano José Pereira da Fonseca e José da Silva Lisboa, tìcando dependente
da dita secretnria dos estrangeiros e da guerra. Na primeira direcfto esteve desde

1808 até 1815; e na segunda, para onde foi novamente nomeado, desde 1815 até

1821. Nos Annaes da imprema nacional do Rio de Janeiro, do sr. Valle Cabrai,

encontro a pag. xxxiit (introduccào ou prologo) o seguinte:

«Em maio de 1821 deixou a direccto o deputado desembargador José Ber-

nardes de Castro, e seguiu para Lisboa, provavelmenlc acompanhando I). Joao VI.

Entrou na sua vaga Francisco Vieira Goulart, que foi nomeado por aviso regio

de 18 do mesmo mez de maio, tornando posse no dia 26.»

Bernardes de Castro foi um dos collaboradores do Patriota, a primeira ga-

zeta luterana fundada no Rio de Janeiro por Manuel Ferreira de Araujo Cuima-
rSes. (V, este nome no Dice, tomo v, pag. 424; e o artigo Patriota, tomo vi,

pag. 358.)

JOSÉ BERNARDINO DE ARAUJO FONSECA, fìlho de Manuel de
Araujo Fonseca, naturai de S. Christovto de Cabecudos, concelho de Villa Nova
de Fama lieto, nasceu a 11 de abril de 1847. Cirurgito-medico pela escola do Porto,

defendeu tbese a 13 de outubro de 1880. — E.

8111) Estudo physiologico da medicaedo alcalina. (These.) Porto, na lyp. Oc-
v

cidental, 1880. 8.° gr. de 73 pag. e mais 2 de conclusOes e proposicóes.

# JOSÉ BERNARDINO BAPTISTA PEREIRA DE ALMEIDA tv.

Dice., tomo iv, pag. 272).

Nasceu em Campos dos Goytacazes a 20 de maio de 1783. Seus paes eram
fazendeiros honrados e abastados, e nto nobres e aristocraticos (corno se lé no
Anno biographico). Formado em direito pela universidade de Coimbra. Frequen-

tava o terceiro anno, quando a invasto franceza o obrigou a emigrar para lngla-

tcrra, d'onde regressou ao Brazil. Em julho de 1812 tornou a Coimbra. e fez a

sua formatura em 1814. Eleito deputado, corno substituto, às cortes constituintes

do Brazil em 1822, nao occupou o seu lo»ar. Depois deputado pela provincia do
Espirito Santo a primeira e segunda legislatura do imperio do Brazil ; ministro

da fazenda em 1820 e da justica em 1829, e, conforme leio nas Ephemerides, do
sr. dr. Teixeira de Mello (pag. 319 do tomo i), exerceu esse cargo com superior

tino, «usando da maior energia na repressilo dos crimes, visitando as prisòes, ou-

vindo a todos os detidos, restituindo a liberdade aos illegal e arbitrariamente pri-

vados d'ella, pondo assim em pratica a mais severa justica, seguindo os estrictos

preceitos da conslilui^ao, eie.» Em 1836, aborrecido da politica partidaria, reli-
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rou-se para urna sua propriedade ern Itaborahy, onde se entregou a traballio*

agricolas, introduzindo pela priineira vez no imperio o uso das machinas de va-

f>or
no fabrico do assucar. Era profundo jurisconsullo. Tinha o titulo do con»e-

ho de sua magestade imperiai, o grau de dignitario da ordem da Rosa e a com-
menda da de Ch risto.

0 sr. Joaquim Manuel <Je Macedo, no Anno biographico, dedica ao conse-

lheiro José Bernardino um interessante artigo no tomo n, pag. 79 a 80 ; mas ahi,

na"o sei por que% dà-lhe mais o appellido de Sodré. 0 sr. dr. Teixeira de Mello

observa que, nas actas das primeiras assembléas legislalivas do imperio, nao en-

controu là nem com Almeiaa, tieni com Sodré, mas simplesmente José Bernardino
Baptista Pereira. Elle assignava coni os dois ullimos appellidos. Tenho presente

urna carta autographa do conselheiro José Bernardino com a assignatura que in-

diquei, e na qual dà està informacao da sua \ida:

«Mal chegado à villa de Itaborahy achei-me nomeado pela camara do logar

juiz de orphàos d'essa villa, e dois annos depois pela presidencia da provincia
;

nomeacao que nao acceitei, por ter de tornar assento na assemblèa provincia!,

Sara que fóra eleito primeiro deputado, e a cujos trabalhos presidi tres sessfles.

io firn d'ellas fui chamado para presidir ao governo da provincia, do que me es-

cusei. Eleito primeiro deputado na segunda legislatura, nao compareci, visto ser

repellido pelo regente Feijó da cadeira de senador, para onde urna maioria me
ebamava em primeiro logar, em concurso de muitos candidatos dos mais eminen-
tes servidores do estado.

«Por essa occasiào reti rei-me absolulameute e por urna vez da carreira poli-

tica, e entreguei-me à educalo de meus fìlhos, e n'isso me conservo, nem appa-
recendo na córte depois, seuào urna unica vez a comprimentar 0 senhor D. Pe-

dro II por se haver hospedado na mosma casa de Itaborahy no seu regresso de
Campos. Entao honrou-mc 0 monarcha com o dignitario da órdem da Rosa,sendo
eu jà commendador da mesma ordem e da de Christo, lìdalgo cavalleiro e com 0
titulo do conselho.

«Em 1828 fui nomeado ministro d'estado dos negocio3 da fazenda, logar quo
servi durante a sessao legislativa. Kechadas as camaras, fui nomeado ministro da

justi^a, porém dissenstfes enlre os collegas me obrigaram a pedir a minha demis-

sio. Em 1832, conviJado e chamado da minha fazenda e por duas vezes diversas

para tornar conta de urna pasta, que escolhesse, respoudi à regencia, que eu pre-

feria o logar de obscuro lavrador ao brillio inquieto de ministro.»

N'essa honrosa obscuridade se conservou, desenvol vendo quanto possivel e

com grandissima vantagem 0 grangeio das suas vastas propriedades, até que se

finou a 29 de janciro de 1861, coni setenta e oito annos de idade, na freguezia

de S. Confalo, municipio de Nirtheroy.

A Dissertatilo (n.° 2830) foi impressa na off. de Silva Porto & O 4.° de 62
pag. e mais 1 de errata.

A Ueflexuo (n.° 2851) lem 89-i pag.

Acresce ao que fica indicatlo :

8112) Pratica homaeopathica , dedìcada por um pae a seus fdhos. Rio de Ja-

neiro, na typ. Imperiai e Constitucional de J. Villeneuve & O, 1856. 8.° gr.

Tomo 1, de 823 pag. — Tomo 11, de 752 pag.

* JOSÉ BERNARDINO FERREIRA PACIIKCO, naturai de Itabo-

rahy, na provincia do Rio de Janeiro. Fillio do cororiel Bernardino José Antu-

nes.— E.

8113) Dissertarlo medic.o-kijal deerca dos motivos de nullidade de casamento.

These apresenlada à faculdade de medicina do Hio de Janeiro e sustentada em4de
dezemhro de 1843. Hio de Janeiro, na typ. Imperiai de Paula Brito, 1843. 4.° gr.

de yi-22 pag. e 1 fle errata.

JOSÉ BERNARDINO «ENRIQUES TEIXEIRA. . . — E.

# 17
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8114) Tratamento das perdas do sangue, que se podem seguir ao paj'to por
nieio da applicamo da cravagem do centeio. Compressilo da aoi'la abdominal feita

sobre o ventre/ posicùo conveniente do corpo e fortifìcantes. (These.) Lisboa,

1848.

JOSÉ BERNARDO DE AZEVEDO, doutor, lente de Micologia em Coim-
bra, freire conventual da ordem militar de S. Thiago da Espada, c oonego da ba-

silica patriarchal de Santa Maria Maior, de Lisboa. Recebeu o grau de doutor

pela universidade a 20 de julho de 1794, com o nome de fr. José de S. Bernardo

Mondim. Era naturai de Mondim de Basto, e filho de Bernardo José de Aze-

vedo. — E.

81 1 5) Discurso dirigido aos eleitores da comarca que concorreram na basilica

patriarchal de Santa Maria Maior, no dia 17 de dezembro de 1821. Lisboa, na

typ. Rollandiana, 1821. 4.° de 11 pag.

8116) Resposta eparecer sobre o methodo, ou tnaneira de convocar as córtes.

Dirigida ao bardo de Molelos, secretorio da junta provisionai preparatoria de cor-

tes. Ibi, na mesma typ., 1821. 4.° de 10 pag.

# JOSÉ BERNARDO FERNANDES C IMA (v. Dice, tomo iv, pag.

275).

As MemoHas historicas da provincia de Pernambuco (n.° 2875), foram im-

pressas em Pernambuco, typ. de M. F. de Faria, 1844 e 1848. 8.° gr. 4 tomos
com duas plantas da cidade'do Recife, urna em 1845 e oulra em 1844.

JOSÉ BERNARDO FERREIRA PIOTO DA CUNIIA JUNIOR, fillio

de José Bernardo Ferreira Pinto da Cunha, naturai de Santa Maria de Azias, dis-

trato de Vianna do Castello, nasceu a 7 de fevereiro de 1843. Ci rurgiSo-medico
pela escola do Porto, defendeu these a 9 de novembro de 1869. — E.

8H7) Breves consideracoes sobre as differentes especies de derraniatnentos

pleuriticos e seu tratamento cirurgico. (These.) Porto. 1869. 4.° de 49 pag. e mais

1 de proposicoes.

# JOSÉ BERNARDO GOMES GUIMARÀES, doutor em medicina pela

faculdade do Rio de Janeiro, e naturai da mesma provincia.— E.

81 18) These apresentada à faculdade de medicina e pei-ante ella defendida

em 27 de dezembro de 1871. Dissertando sobre a tracheotomia. Proposicoes : Ce-

phalolripsia. Diagnostico em geral. Calorico em geì'al. Rio de Janeiro, na typ. Per-

severala, 1872. 4.° gr. de xvm-48 pag.

JOSÉ BERNARDO MICDELIS, tenente coronel de artilheria da divisao

ligeira na provincia de Pernambuco, etc. — E.

8119) Breve exposicuo dos trabalhos montanisticos emprehendidos por ...

Lisboa, na off. de Desiderio Marqnes Le«1o, 1827. 4.° de 14 pag., com um mappa
do numero de minas, cuja existencia em Portugal, segundo affirma o auctor, p<5de

verificar : total, 447.

Este officiai escreveu e publicou mais alguris trabalhos, mas falta-me a res-

pcctiva nota.

JOSÉ BERNARDO DA SILVA CABRAI,, nrimeiro conde de Cabrai.

Nasceu na villa de Fornos de Algodres a 27 de julho de 1801. Bacharel formado
em direito pela universidade de Coimbra, antigo juiz, ministro e secretano d'es-

tado honorario, deputado em diversas legislaturas, par do reino, conselheiro d'es-

tado efFectivo, gran-cruz de varias ordens nacionaes e estrangeiras, etc. Tomou
parte mui adiva na administracao publica em periodos agitados, e por isso tevc

que sustentar no parlamento e na imprensa renhidas controversias, e urna lucia

vigorosa centra adversarios e inirnigos politicos irreconciliaveis, resultando d'ahi
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a neccssidade de fundar e sustentar por alguns annos dois periodicos diarios, o
Estandarle e o Rei e ordem. Os adversarios, na"o só o atacavain na imprensa quo-

tidiana, mas levaram a opposicfio vehemenle e apaixonada. lucta encarnigada em
que andavam os grupos politicos n'essa epocha (1846 a 1832), até o ponto dees-

creverem e publicarcm em scparado alguns folhetos contra o conselheiro José

Bernardo. É por demais difficil reunir hoje os opusculos, que sairain no dilo pe-

riodo, nao só com respeito a este homem d'eslado, mas acerca de seu irmao (o

aclual sr. marquez de Thomar, Antonio Bernardo da Costa Cabrai, v. Dice, to-

mo vili, pag. 103), e das cousas dos governos, a que ellcs perlenceram, porém
isso ficarà para arligo especial, em que conio indicar muitos d'esses papeis, de

que nao póde prescindir-se para o esludo da liistoria contemporanea. A guerra

era tanto mais viva, pungente e por vezes affrontosa, quanto os adversarios sa-

biam que tinham ante si uni luctador audaz e de talento. 0 conselheiro José Ber-

nardo foi um cstadista de grande capacidade para o seu tempo, dentro daesphera
das idéas que seguia; orador corredo e escriplor vigoroso.— M. na sua casa do
paco do Lumiar a 25 de marco de 1869. V. o Jornal do commercio n.° 4622, de
30 do mesmo mez, que publicou urna biographia resumida de outra inserta na
colleccào dos Contemporaneos e escripta por Alberto Osorio de Vasconcellos (hoje

fallecido). Tem tambem artigo e reirato na Recista contemporanea, de Eduardo
de Faria, n.° 7.— E.

8120) Discurso sobre a desamortisacào dos bens da igreja, vronunciado pelo

deputado ... na sessùo de 2 de agosto de 1860. Lisboa, na lyp. de Joaquim Ger-

mano de Sousa Neves, 1860. 4.° de vi-37 pag.

A respeito d'esle assumpto, póde Ier«se :

A convei'sào dos bens das ordens regulares em apolices da divida pnblica in-

transmissiveis. Rio de Janeiro, na lyp. de E. & H. Laemmert, 1870. 8.° gr. de 84
pag. — Este opusculo é particularmente destinado a demonstrar que o poder tem-
poral é o exclusivamente competente para rcgular a acquisito, posse e aliena-

tilo dos bens das ordens religiosas.

V. igualmente, alem de outros, a Carta ... de fr. Bruno do Céo, Dice, to-

mo vili, pag. 2 (artigo de Abel Maria Jordào de Paiva MansoJ.

O conselheiro José Bernardo tem outros discursos incluidos nos Diarios das
camaras, e numerosos artigos nos jornaes que fundàra.

JOSÉ DE «ESSA E MENEZES, naturai de Barcellos (Minho), nasceu a
25 de novembro de 1830. Foi por rnuilos annos negociante no Rio de Janeiro, e
ahi escreveu para o jornal A ordem, de Campos. Tambem é auclor de um ro- •

mance, ou drama, intitulndo

8121) Gaslào de Estèllac, a respeito do qual appareceu urna analysc no
Correio mercantila do Rio de Janeiro.— Nao vi a obra, nem a critica.

# JOSÉ BETTAMIO. . . — E.

8122) Tratado pratico da organisacóo, administracùo e liquida^ào das coni-

panhias de fundos associados, na conjormidade das disposicòes do «- Companies
Act» de 1802, etc. Traduzido do inglez por ordem do governo imperiai. Rio de
Janeiro, na lyp. do Correio Mercanlil, 1866. 8.° gr. de xm-229 pag. e 1 de
indice.

# JOSÉ BONIFACIO DE A1VDRADA E SILVA (i.°) (v. Dice, tomo iv,

pag. 276).

Aleni das obras ciladas para a sua biographia, v. o Diccionarw biographico

de brazileiros celebres, de pag. 18 a 104, com um boni retrato gravado rm cobre;

o Anno biographico, de Macedo, tomo li, de pag. 429 a 440 ; a Memoria histoi'ica,

do dr. SimÓes de Carvalho, de pag. 302 a 307 ; a Bibliotheca brazileira, pelo dr.

Homem de Mello (hoje bario Homem de Mello); Mosaico brazileiro, do dr. Mo-
reira de Azevedo, pag. 112; a Biographia, com reirato, no jornal Luz, de 1872;
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o Disamo do sr. dr. ìlomem de Mello, por oeeasi5o da inauguralo da estatua,

etc, impresso no Rio em 1873; o Elogio historico pelo sr. Imitino Coelho, lido na
sessào publiea da académia real das sciencias de Lisboa em lo de maio de 1877,

e impresso no mesmo anno, eie.

0 seu testamento, datadn de 9 de setembro de 1834, saiu na Revista popular,

do Rio de Janeiro, tomo xn. pag. 279.

Em 26 de abril de 1838 o governo imperiai concedeu as filhas de José Bo-
nifacio, o patriareba da independencia, urna pcnsSo «em remuneracào dos rele-

vantes servi^os pelo mesmo prestados a causa da independencia do Brazil».

No dia 7 do setembro de 1872, anniversario da independencia, foi solemne-

mente inaugurada na praca de S. Francisco de Paula, na cidade do Rio de Janei-

ro, a estaliia de José Bonifacio, concorrendo a esse acto, que foi urna festa nacio-

nal, sua magestade o imperador, que descobriu a estatua; a familia imperiai, os

minislros, as corporaefles scientificas, litterarias e outras, e numeroso povo.

Ha que ampliar ou modificar o respectivo artigo:

Foi uni dos collaboradores do Patriota, de Manuel Ferreira de Araujo Gui-

maraes.

Do n.° 2887 fizeram segunda edicno com o seguinte rosto :

Poesias de Americo Elysio (José Bonifacio de Andra"da e Silva). Rio de Ja-

neiro, na typ. Uni versai de E. & H. Laemmert, I8C1. 8.° de viit-201 pag., com
uni retrato gravado. — De pag. 187 em diante vem um artigo biograpbico do au-

ctor. É edic5o hixuosa.

A Representacùo (n.° 2886) foi traduzida em inglrz: Memoir addressed io

the general, Constituent and Legislative Assembli/ of the impire of Brasil, on Sia-

very! , etc. Translatcd from the portiiguese by William Wa Iteti. London, Bulter-

worlb, 182G. 4.° — Na biblioteca do instituto bistorico do Brazil existe um
exemplar.

Do Elogio (n.° 2890) tambem se fez segunda edicao. Ibi, na empreza typo-

grapbica Dois de dezembro, 1857. 8.° de 79 pag.

Acresce ao que ficou mencionado :

81 23) Carta do governo provisorio da provincia de S. Paulo a sua alteza real

o principe regente, de 20 de agosto de 1821, em resposta à carta regia que o mes-

mo principe Ihe manddra erpedir em SO de julho do mesmo anno. Rio de Janeiro,

na typ. Begia, 1821. 1 pag. de foi.— É assignada pelos membros do governo pro-

visorio, no qual figurava José Bonifacio. Nilo pùde aflìrmai-se, creio eu, que fosse

d'elle a redaccSo, mas é provavel ; e tanto nos Annaes da imprensa nacional do

Rio de Janeiro, corno no Catalogo da exposicao de bistoria do Brazil, anda sob o

seu nome.
812i) Estatutos para a sociedadc economica da provincia de S. Paulo. Ibi, na

mesma imp., sem data (mas é 1821). Foi. de 8 pag. — Sito raros os exemplares.

Diz o sr. Valle Cabrai nos Annaes citados, pag. 257, que o dr. Jo5o Antonio Al-

ves de Carvalbo possuia o originai d'estcs estatutos com assignatura autographa
de José Bonifacio.

8125) Editai convidando o commercio a dar mais lalitudc às suas especula-

coes. abstendo-se das relacóes com os negociantes de Portugal. — É datado de

12 de dezembro de 1822 e assignado pelo ministro do imperio José Bonifacio de
Andrada e Silva. Saiu da imp. Nacional do Rio. 1 pag. de foi.

8126) Representacòes que à augusta presenta de sua alteza real o principe re-

gente do Brazil levaram o governo, o senado da camara, e clero de S. Paulo, por
meio de setts respectivos deputados ; com o discurso que, em aiidiencia imblica do dia

26 de Janeiro de 1822, dirigili, em nome de todos, ao mesmo augusto senhor o con-

selheiro. . . Ibi, na mesma imp., 1822. Foi. de li pag.— Este documento foi re-

produzido nas Cartai e mais pecas officiaes diriyidas . . . a D. Joùo Vi, etc, pag.

36 a 55.

8127) Projecto da constituicào para o imperio do Brazil. Impresso no Rio de

Janeiro e reimpresso no Maranhùo. Typ. Nacional, 1823. 32.° de 56 pag.—0 ori-
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ginal d'esle projeclo, que nao é o que foi adoptado, exisle em poder de sua ma-
gestade o iniperador. N'esse documento vèem-se, da mào de José Bonifacio, acres-

centamentos a lapis, que foram reproduzidos no projecto impresso, que é o da
commissao nomeada pela assemblèa constituinte, e serviu enlao de base à dis-

cussào.

8128) Viagem mineralogica na provincia de S. Paulo, por José Bonifacio de
Andrada e Silva, e F. Martha Francisco Ribeiro de Andrada.— Ficou jà mencio-
uada no Dice, Ionio vi, pag. 153, sob o n.° 1482, mas a José Bonifacio perlence
parte d este traballio, que lambem tem apparecido sob o nome de seu irmao. Coni
o nome de ambos vein appenso a Geologia dementar de Boulée, traduccào publi-

cada no Bio em 1840. V. no Journal des royages a Voyage mineralogique dans la

province de Saint Paul, redigida e publicada pelo conselheiro Drummond, segundo
as notas de José Bonifacio e seu irrnào.

8129) Necessidade de urna academia agricola no Brazii. — Na Revista popu-
lar, do Bio de Janeiro, tomo xvi, pag. 290 e 330.

8130) Apontamentos para a civilisacào dos indios bravos do imperio do Bra-
zii. Bio de Janeiro, na imp. Nacional, 1823. Poi. de 12 pag. — Creio que é aqui

muito raro. No Brazii tambem é. A bibliolheca nacional do Bio de Janeiro tem
uni exemplar.

8131) Protesto à nacào bruzileira e ao mundo inteiro, etc. Ibi, na typ. de
E. Seignot Plancber (1831). Foi. Tem a data de Paqueta, em 17 dejunho de
1831.

8132) Cantigas bacchicas (?). — Nao vi nunca està obra
; menciono-a, por a

ver allribuida a José Bonifacio em urna nota que tenho presente.

É de sua penna a introduccào dos Annaes fluminenses de sciencias, artes e

iilteratura, cuio priiueiro numero, e unico publicado, saiu no Bio de Janeiro em
1822.

Na exposicao de bisloria do Brazii, em 1881, foram expostos os seguintes

ineditos:

8133) Discurso que . . . dirigili a sua alleza real, em nome do governo da Pa-
rahyba do norte. 1822. — Existe no aretino publico do Ilio de Janeiro.

81 34) Discurso que recilou pttanle sua magestade imperiai, por occasiùo da
sua acclamacào, em nome dos povos da Parahgba do norte, etc. — Idem.

8135) Instruccues dadas pelo lente de metallurgia da faculdade de philosophia

da universidade de Coimbra, etc. 1806.— Existe o codice na bibliolheca nacional

do Bio de Janeiro.

JOSÉ BONIFACIO DE AIVDUADA E SILVA (2 °) (v. Dice., tomo iv

pag. 278).

Nasceu em Bordéus, durante o exilio de seu pae, a 8 de novembro de 1827.

Fillio do indicado conselheiro Martini Francisco Bibeiro de Andrada (irmSo de

José Bonifacio, antecedente), e de 1). Gabriela Frederica Bibeiro de Andrada.

Cursou primeii amente a escola militar, de 1842 a 1845, fazendo bons exames ;

porém, por doenca, saiu d'aquella escola e foi para S. Paulo, onde seguiu o curso

de direito, formando-se em 1852. Em 1854 nomeado lente substituto da ja enlao

faculdade de direito do Becife, mas a seu pedido Iransferido para identica facul-

dade em S. Paulo. Deputado a assemblèa provi ncial de S. Paulo e à assemblèa

geral pela mesma provincia, e senador desde 1879. Ministro da marinha em 1802

e do imperio em 1809. Tem o tilulo do conselho e a commenda de Christo.

Algumas de suas poesias, corno Adeus de Gonzaga, A fr. Francisco de Monte

Alterne, andam nas Harmonias brazileiras, livro publicado em 1859 pelo sr. Ma-
cedo Soares. de pag. 51 a 69.

Bedigiii com seu irrnào Martim, e oulros, de 1850 a 1860, varios periodicos

litterarios e politicos, em S. Paulo, o Nacional, a lmprensa paulista, etc, mas de

curia duracào.

Tem dois dramas representados e applaudidos, porém nao impressos.
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FR. JOSÉ BOTELIIO TORREZÀO (v. Dice., tomo iv, pag. 279).

A Oragào funebre (n.° 2910) foi recitada na igreja de Nossa Senhora das Do-
res, em Belem, e lem 24 pag. em 4.°

Tom mais:

813(5) Feliz annuncio do seculo xix em Portugal pacifico e assós ditoso à som-
bra do seti augusto regente, fìxando com scus successos vantajosos o amor da paz
e da ordem em geral por toda a Europa, eie. Ode latina, traduzida em outra vul-
gar_, com algumas precisas notas para sua maior intelligencia. Lisboa, na off. de
Simao Thaddeu Ferreira, 1800. 4.° de 46 pag., das quaes as ullimas 24 silo pre-
enchidas coni as notas.

JOSÉ BRAZ DE MENDOXQA FURTADO, bacharel em direito pela

universidade de Coimbra, etc. — E.

8137) Se n'um codigo civil o matrimonio deve considerar-se simplesmente corno

contrato? Dissertando inaugurai Coimbra, na imp. da Universidade, 1865.

JOSÉ DE BRITO, fìllio de José de Brilo, respeilado negociante da praca

de Lisboa, e de D. Basilissa Anastasia de Bi ito. Nasceu em Lisboa em 1 de junho
de 1874. Estudou os prepara ti vos na escola academica, e seguiu os cursos de
commercio e superior de lelras, nos respectivos eslabelecimentos, onde foram no-

tados a sua applicarlo e o seu talento. Apesar da decidida vocafSo para a car-

reira das letras, nao quiz deixar a vida commercial e succedeu a seu pae na ge-

rencia da casa. Collaborou na Revolucào de setembro e no Jornal do commercio, e,

principalmente n'esta ultima folha, cscrevcu muitos artigos de critica. Suppoz-se
que linda entrado n'uma controversia litteraria de maior vulto, e publicira, sob

pseudonimo, um folheto a esse respeito, mas nao me foi possivel averiguar ta}

circumstancia.— M. em 10 de julho de 1874.

JOSÉ DE BRITO FREIRE E VASCONCELLOS, filho de Anlonio de

Brito Freire e Vasconcellos. Naturai de Ceia. CirurgiSo-medico pela escola me-
dico-cirurgica de Lisboa. Defendeu these em 11 de julbo de 1878. — E.

8138) Brere estudo sabre a hygiene dos cemiterios. (These.) Lisboa, na typ.

Nova Minerva, 1878. 8.° de 63 pag. e mais 4 de proposicóes, bibliographia e er-

rata.

JOSE DE CABREIRA (v. Dice, tomo iv, pag. 280).

Innocencio descobriu em uns ms. mie possuia, ter este auctor fallecido re-

pentinamente em Lisboa no anno de 1638, e que no anno seguinte, e pelo natal,

chegrira a Lisboa a pedraria da nau Bethlem.

O Naufragio (n.° 2911) tem n-32 pag.

JOSÉ DE CACERES, judeu portuguez. residente em Amsterdam.—E.
8139) Los siete dias de la semana de la creacion del mundo. Amsterdam.

Anno 5373 (de Chrislo, 1575). 8.»
,

JOSÉ CAETANO (v. Dice, tomo iv, pag. 280).

A obra Modo facil, etc. (n.° 2912) teve segunda edicuo muito acrescentada

pelo auctor. Lisboa, por José da Costa Coimbra, 1753. 8.° de xvi-72 pag.

Antes do n.° 2919 deve pói-se o seguinte:

8140) Juizo gram.naticat, ou primeira audiencia feita na casinha da almota-

ceiia. . . em 24 de marp de 1754, pelo almotacel da semana, etc. Lisboa (sem de-

signalo da typ.), 1754. 4.° de vin-15 pag.— Saiu anonymo.
A Segunda audiencia (n.° 2919) tem vi-32 pag.

A Carta de um vMo honrado (n.° 2920) lem 16 pag.
^

Na mesma epocha, e àcerca de igual assumplo, apparecerara os seguintes

opusculos, quo podem ficar aqui registados :
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Defenm apologetica e joco- seria da famosa e nuhca assàs lourada arte do
grande Manuel Alvares, eie, por Francisco Urbano do Amarai, mestre de gram-
matica na Bemposta. — E no firn : Barcelona, por Alonso Ortiz Carsillo. Sem in-

dicalo do anno. 4.° de 28 pag.

Novo methodo ou arte das necessidades, offerecido aos que cursam nds escola

s

das mesmas, pelos curiosos da grammatica mais corrente. Expedida na officina se-

creta do cano real, na travessa dos Agachados, junto ao beco dos Espremidos. —
E no firn: Sevilla, en la imp. da Rodarla Catana, 1752. 4.° de 8 pag.— 0 titulo

està indicando o que sera o texto d'està obra !

Progresso da academia grammalical, sessuo de 4 d'este presente mez, e dis-

corso que recitou o porteiro da sala grande. Sem logar, nem anno. 4.° de 12 pag.
Papel de mata bornio, eie.

V. tambeni os artigos Manuel José de Paiva, Manuel Mendcs Moniz ou Padre
Francisco Duarte, etc.

JOSÉ CASTANO DE FIGUEIREDO (v. Dice., tomo iv, pag. 282).
Aerescente-se:

8141) Pequeno drama para se representar no theatro do Salitre em obsequio
dos felicissimos annos da, rainha nossa senhora. Lisboa, na off. de José de Azevedo
Bulhóes, 1787. 4.° de 18 pag.

JOSÉ CAETA1VO GOMES (v. Dice., tomo iv, pag. 283).
Foi thesoureiro mór do erario, ou thesouro, do Mio de Janeiro, deputado da

mesa de inspeccSo da mesma cidade, deputado da real junta do commercio, do
conselho de sua mageslade, etc.

A Memoria (n.° 2932) foi publicada por fr. José Mariano Velloso, na off. da
casa litteraria do Arco do Cego, 1800. 8.° gr. do 06 pag , com 8 est.

8142) Baiamo da receita e despeza effectiva do erario do Rio de Janeiro, em
todo o mez de junho de 1821, combinado com o ornamento feito para odito tempo.

Sem designatilo de typ., nem data (mas é da imp. Regia do Rio de Janeiro, 1821).

Foi. de 3 folhas innumeradas.

8143) Idem . .. em todo o mez de junho (alias julho) de 1821, eie. Ibi, na
mesma imp. Foi. de 4 folhas innumeradas.

Idem . . . em todo o mez de agosto de 1821, etc, Ibi, na mesma imp. Foi. de
4 folhas innumeradas.

Idem ... em todo o mez de setembro de 1821, etc. Ibi, na mesma imp. Foi. de
4 folhas innumeradas.

8144) Idem . . . em todo o mez de outubro de 1821, etc. Ibi, na mesma imp.

Foi. de 4 folhas innumeradas.

8145) Idem ... em todo o mez de novembro de 1821, etc. Ibi na mesma imp.
Foi. de 4 folhas innumeradas.

Todos estes balancos trazem no firn a assignatura de José Caetano Go-
mes.

8146) Copia da carta que escreveu . . . ao ex.
mo D. Manuel de Portugal e

Castro, governador e capituo general da provincia de Minas Geraes, sobre os di-

zimos de miuncas no Brazil, contando as diligencias que fez para extinguir a arre-

matagùo d'estas miuncas pelo vexame que causam aos povos ; e seu grande allivio,

mudando-se a fórma da cobranca, feila segundo o seu prqjecto, que fez imprimir,

o aue fez augmentar mais do duplo o que produzem as arrematacóes, e que a in-

triga fez baldear. Ibi, na imp. Regia, sem data (1821). Foi. de 16 pag.

8147) Copia do projecto sobre a cobranca dos dizimos do Brazil, e apresen-

tacùo dos redditos reaes, mandada para Lisboa no anno de 1800 . . .; posto em exe*

cucuo n'aquelle tempo, na cobranca do dizimo do assucar, porém substituida a fa<-

zenda real aos contratadores, arrematando por freguezias, corno elles faziam, os

dizimos de miuncas, cantra as quaes pugnava o auctor do projecto, que sua alteza

real o principe regente do reino do Brazil, foi ouvido mandar fazer publico, de-
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pois de corrigido )wr muitas pessoas de reconhecida intelligencia sobre este impor-

tante objecto, com notas, para allivio dos lavradores e creadores. Ibi, na mesma
imp., 1821. Fol. de 6 pag.

8148) Ornamento da despeza, que se acha a cargo do thesouro publico do Rio
de Janeiro, no segvndo semestre de 1821. Ibi, na mesma imp. Fol. de 3 folhas

innumeradas.— Traz a assignatura de Gomes e a de JoSo Ferreira da Costa Sam-
paio.

8149) Copia do voto . . . para a consulta dos crèdores de Frederico Thiessen,

em 13 de janeiro de 1816, em que se queixavam do banco do Brazil, querer re-

ceber por inteiro a divida d'este faUido, com prejuizo de todos os mais credores sem
elle ter recebido do banco directamente um so real. Ibi, na mesma imp., 1821
Fol. de 4 pag.

8150) Demonstracdo da reccita e despeza do thesouro publico do Rio de Ja-

neiro, em todo o anno de 1821. Ibi, na mesma imp., seni data (mas é de 1822).

Fol. de 7 pag.

8151) Discurso sobre varios objectos de economia politica do Brazil. Ibi, na
offic. de Silva Porlo & C.% sem data. Fol. de o pag.

8152) Cultura da bananeira da grande especie, vulgarmente chamada do Ma-
ranhao, extrahida do baruo de Humboldt do grande diccionario da historia natu-

rai Ibi na tvp. de R. Ogier, 8.° de 3 pag. innumeradas.

8153) Vinagre excellente feito de agita simples pela nalnreza, eie, extra-

hido de um artigo redigido por Chaplal. Ibi, na tvp. de Torres, 1833. 8.° de

4 pag.

P. JOSÉ GAETANO GONCALVES ..— E.

8154) Oracùo funebre que nas solemnes exequias do ex.
mo

e rev.'"° sì'. D. fr..

Manuel de S. Caldino, arcebispo metropolitano de Goa, primaz do Oriente, man-
dadas fazer no dia 4 de dezembro do anno 1867 pelo ex.

mo
e rev.

mo
sr. D. Joao

Chnfsostomo de Amorim Pessoa, seti successor, recitou, etc. .Nova Goa, na imp.
Nacional, 1868. 4.» de 13 pag.

8155) Sennào da pasclwa da resurreicùo, recitado na sé primacial do oriente

em 1868. Ibi, na mesma imp., 18C8. 4.° de 8 pag.

8156) Editai da junla governativa do arcebispado de Goa, de 29 de julho,

annunciando urna iiululgencià em fórma de jubileu, eie. Ibi, na mesma imp., 1869.

Fol. de 4 pag.— Attribue-sc-lbe a redaccao d'este documento relativo ao concilio

que devia realisar-se a 8 de dezembro do mesmo anno.

P. JOSÉ GAETANO DE MESOLITÀ E QL'ADROS (v. Dice, tomo iv,

pag. 283).

M. a 10 de almi do 1799.

Do Cathecismo ou Compendio historico (n.° 2942), fez-se nova edicSo: Com-
pendio historico da doutrina diritta, que fez imprimir José Caetano de Mesquila,

agora novamente impresso. Lisboa, na off. de J. Rodrigues de Andrade, 1815. 4.°

de 190 pag. — Como na"o vi ncnhum exemplar, nSo posso assegurar a relacSo

que terà està obra com o Cathecismo (n.° 2933).

JOSÉ GAETANO PEREIRA, naturai de Divar, das ilhas de Goa. Filho

de Caetano Maria Pereira. Cirurgiao-medico pela escola medico-cirurgica de Lis-

boa, onde fez o curso com distinccào, sendo patrocinado, por causa da sua or-

phandade, dos seis para os sete annos, por seu padrinho Camillo Antonio J osino

Cordeiro, oflicial de marinila. Antes de seguir os estudos da medicina, estud«1ra

pharmacia na mesma escola. Tambem o protegeu muito, diz um biographo, o
dr. Conslancio Floriano de Faria, lente de theologia na universidade de Coimbra,
naturai da India. Defendeu these a 24 de maio de 1851, e leve approvalo com
louvor. Quando terminou o curso, em 1851, obteve em concurso o posto de ci-

nirgiao ajudante de cacadores n.° 5, e continuou na classe dos facultativos mili-
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lares até cirurgiao mór. No livro Nofoes de aìguns filhos distinctos de Goa, de
Miguel Vicenle de Àbreu, lé-se a pag. 11:

•No tempo em que grassaram em Lisboa as epidemias de cholera morbus e
febreVmarella, e especialmente n'esla ultima, foi o sr. Pereira incansavel em acu-

dir aos enfermos nos hospilaes e fora d'elles, a toda a bora do dia e da noile, e

com acerto e zèlo inexccdiveis, de que foi testemunha ocular sua magestadeel-rei

o sr. D. Pedro V, de saudosissima memoria, o qua!, terminada a crise, o galar-

doou, nomeando-o medico honorario do paco e cumulando-ode outras bonras...

Tambem o sr. Pereira, na terrivel calamidade de que succumbiram ei rei D. Pe-
dro V e seu imita em 1861, foi encarregado do curativo e deixou livre suaalteza

o sr. infante D. Augusto.»

Medico da real camara. officiai da ordem da Torre e Espada, etc. — M. em
Lisboa a 24 de janeiro de 1877.— E.

8157) A'Jo ha identidade entre o virus de bhnnoiThagia e o do cancro. (These.)

Lisboa, 1851.

Collaborou em algumas revistas de medicina, mas nao posso indicar a impor-
tane ia d'essa collaboracta. Sei que os seus collegas tinham em grande conta o seu

saber, e davam o maior peso às suas opiniCes em assuinptos medicos. Era cha-

mado para qonferencias com os mais afamados facultativos do seu tempo.

JOSÉ CAETANO PRETO PACUECO. bacbarel formado em direilo pela

universidade de (timbra e advogado nos auditorios d'aquella comarca. Foi fun-

dador e principal redaelor da seguinte publicacSo:

8158) fìecista de diretto administrativo. Coimbra. .

.

* JOSÉ GAETANO DA SILVA COSTA, pbarmaceutico pela facul-

dadc. de medicina do Rio de Janeiro. — M. n'aquella cidade a 2 de agosto de
1868. — E.

8159) Britannico, tragedia em cinco actos. Originai francez de Jean fìacine,

em verso alerandrino, vertuto para o portugvez em metro decasyllabo. Mio de Ja-

neiro, na typ. Perseverane^, 1867. 8.° gr. de vui-xxvi-109 pag.— É antecedida

a versta de uni prefacio do auctor e de uni parecer acerca do merito da peca pelo

dr. Antonio José de Araujo. N'uma resumida apreciacao inserta no Diarto do Rio,

lé-se :

«Quem vae trasladar urna peea littcraria. escripta em idioma differente, e

procura sujeitar as phrases estrangeiras A construccao e syntaxe de lingua diver-

sa, arrisca-se muitas vezes ou a nta dizer tudo, ou dizer de mais do que queria

o auctor. Foi o que aconteceu com o sr. Silva ('osta. Aleni d'isso, o seu amor ao

purismo da nossa linguagem sobrepujou milito à harmonia, à musica do verso.

Alguns do sr. Costa, irreprebensiveis quanto às regras arammaticaes. sta duros

ao ouvidp, e na scena talvez nta produzam todo o effeito desejado. Entrelanto,

para umà primeira tentativa, é mais do que rasoavelmente se poderia esperar,

Ìirincipalmente quando sabemos que o sr. Costa nta se applica exclusivamente à

itteralura.»

D. JOSÉ GAETANO DA SILVA COUTINHO (v. Dice., tomo iv, pag.

285).

Foi o 8.° bispo da diocese do Rio de Janeiro. Cbegou a essa cidade em 25
de abril de 1808, tomou posse em 28 do mesmo mez, e fez a enlrada publica e

solemne em 13 de maio.

V. a seu respeito o Portttguez, de Jota Bernardo da Rocha, voi. xn. pag. 8
{nota), no qual nao é bem tratado; e o que diz Macellar (ìbichorro na fìelocào

breve . . . da entrada do exercito francez . . . em Portugal (n'este torno, pag. 181,

n.° 2137).

V. tambem a sua biograpbia no Peqtteno panorama do sr. dr. Moreira de

Azevedo, tomo i, pag. 212 a 216.
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Acresce ao que ficou mencionado t

8160) Carta pastoral ... de 19 de setembro de 1808, àcerca do fausto sue-

cesso, das armas portuguezas contra os francezes que ìnvadiram Porlugal, e por
este motivo determinando fazer preces publicas e solemnes, na fórma dalgreja
prò tempore belli por tres dias, e se recite no santo sacrifìcio a oracào prò papa,
etc. Sem designalo do locai, nem data, mas é do Rio de Janeiro, na imp. Regia,

1808. Fol. de 1 folh.

81 61) Carta pastoral do bispo capellào mòr, promulgando um jubileu por
sua santidade n'esta diorese, eie. ibi, na mesma imp., 1809.

8162) Carta pastoral ... de 8 de marco de 1811, propondo corno solicitas

e permittidas as comidas de carne no tempo da quaresma, com as restricfòes e

declaragtfes n'ella especi ticadas. Ibi, na mesma imp., 1811. Fol. de 2 folh.

8163) Carta pastoral ... de 8 de abril de 1811, permittindo o trabalho nos
dias santifìcados. Ibi, na mesma imp., 1811. Fol. de 7 pag.— Teve segttnda edi-

cào este documento.
8164) Carla pastoral ... de lo de abril de 1811, dirigida aos rev.mot visita-

dores do bispado, recommendando a exacla execufSo e observancia dos seus de-

veres. Ibi, na mesma imp., 1811. Fol. de 24 pag.

8165) Estatutos da santa igreja cathedral e captila real do Rio de Janeiro.

Ibi, na mesma imp., 1811. 4.° de 115 pag.— Foram redigidos ou mandados re-

digir pelo bispo D. José Gaetano. Nas ultimas 10 pag., segundo indica o sr. Valle

Cabrai nos Annaes da impreiisa nacional, citados, vem urna «collecyào dos titulos

regios e pontificios» relativos a dita capei la, por ordem cronologica.

816b) Pastoral . . . em que se declaram as restricc,óes com que sempre se

devem enlender as faculdades de oratorios particulares com o menor prejuizo pos-

sivel das parodi ias, e interpretafóes da bulla da cruzada a este respeito. Ibi, na
imp. Regia, 1815. Fol. de 7 pag.

8167) Pastoral

.

. . sobre a festa de S. José este anno (1818). Ibi, na mesma
imp., 1818.

8168) Carta pastoral ... de il de marco de 1819, dispensando o preceito

da abstinencia de corner earne na quaresma. Ibi, na mesma imp., 1819. Fol. de 1

folh.

8169) Carta pastoral, de 17 de julho de 1819, em que annuncia a visita do
anno de 1819, e faz as exhortacóes e advertencias que na mesma se contém. Sem
indicalo do locai, nem data, mas e da mesma imp., 1819. 4.° de 34 pag.

8170) Carta de dispensa, por que s. ex/ rev.mi dispensa n'esta quaresma o
poder-se corner carne. Ibi, na mesma imp., 1822.

8171) Carta pastoral, de 30 de junho de 1822, recommendando ao clero se-

cular e regular que exhortem os povos à uniSo e concordia entre si ; respeito e

obediencia ao governo estabelecido; e outras providencias ao mesmo respeito.

Ibi, na typ. do Diario, sem data (1822). 4.° de 20 pag.— Tern em folha separada

o titulo Carta pastoral.— Fez-se nova edigùo mais correda e acrescentada. Ibi, na
off. de Silva Porto & C », 1822. 4.° de 23 pag.

8172) Carta pastoral sobre o jejum da'quaresma. Ibi, na tvp. Imperiai e

nacional, 1827.

Na biblioteca nacional do Rio de Janeiro existem mais duas pastoraes,

sendo ambas datadas de 8 de fevereiro de 1812, originaes com a assignatura do
prelado e o respectivo sello, acerca da dispensa da carne na quaresma.

Com rela^ào A Memoria historica (n.° 2951) diz o sr. Valle Cabrai

nos Annaes, pag. 7, que julga os exemplares no Rio de Janeiro muito raros,

pois ainda nào póde ver algum ali, apesar das diligencias empregadas para esse

firn.

JOSÉ CALDAS ou JOSÉ ERNESTO DE SOI SA CALDAS. fìlho de
Jacinto José de Sousa Caldas e de D. Izabel Mathildc Pereira Marinilo. Nasceu
em Vianna do Castello a 28 de novembro de 1842. Em 1855 matriculou-se no
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primeiro anno do curso do lyceu de Vianna, e ahi estere até principio de 1858;
por circunistancias de sua famitia e falla de meios, saiu do lyceu, e cuntinuou os es-

tudos particolarmente, aprendendo por favor latini, grego, francez, inglez, alle-

mà*o, rnetorica, poetica, philosophia, etc. Nomeado em 1801 amanuense da repar-

ticSo de fazenda do districto de Vianna, em 1876 promovido a aspirante de 1."

classe. As diffìculdades da sua vida e de sua familia, foram aggravadas com um
incendio que reduziu a cinzas a casa em que todos moravam, (icando sepultada

a importante livraria de seu bisavó" paterno, Jacinlo José de Sousa Caldas, capi-

tai do fìoussillon ; hem corno a livraria de seu lio-hisavó, Miguel Carlos de Abreu,
doutor em theologia e abbade de Treposa, na comarca de Barcellos. Requereu a
transferencia para a reparticao de fazenda do districto de Lisboa, mas nAochegou
n ir à capitai por ter sido requisitado em 1877 pelo reverendo arcebispo de
Braga, D. Joao Chrysostomo de Amorim Pessoa, para escrever um estudo critico

e biographico àcerca do veneravel D. fr. Bartholoineu dos Martyres e da sociedade

jmtugueza do seu tempo. Deu se a este traballio com boa vontade e ardor, em-
igra sem os recursos que similhante commetlimento exiciam. Em 1878, o reve-

rendo prelado deterniinou que fosse publicada a parte d'esse estudo yà escripto,

mas o auctor negou-se a està deliberammo, escrevendo ao sr. arcebispo urna carta,

que ticou inedita ; e outra ao sr. Camillo Castello Branco, sendo està publicada

na Bibliooraphia do sr. E. Chardron, com a resposta do sr. Camillo, que depois

reproduziu està no seu livro de investigacóes historicas publicadas com o Eusebio

Macario, nota da pag. 246 a 248.

0 sr. José Caldas, voltando à sua reparticao, apresentou à academia real das

sciencias, na primeira sessao de fevereiro de 1879, por intermedio do sr. Pinheiro

Chagas, urna representacào em que solicitava a proteccSo da mesma academia
para continuar os seus trabalhos historicos, advertindo que estava prompto a com-
municar aquella sabia congregalo os resultados do seu estudo, para que podesse

conscientemenle avallar a importanza e a ulilidade do seu protectorado. A aca-

demia nomeou urna commissSo, da qual foi presidente o sr. conselheiro Silveira

da Motta, decidindo-se que o traballio do sr. Caldas merecia ser continuado e

concluido. Na reparlicao superior competente obteve, porém, só mezes de licenga.

para terminar o dito estudo. N'este lapso, o illustre geologo Carlos Bibciro (hoje

tallecido) instou com o sr. José Caldas para vir tornar parte no congresso anthro-

pologico, cuja terceira sessao se realisava no anno seguinte em Lisboa, aflìrtnando

que o tempo que empregasse n'esse traballio Ihc seria compensado no estudo his-

torico de que estava incumbido. Concorreu ao dito congresso e a elle apresentou

a Memoria, que vem no Compte-rendu, de pag. 333 a 351. Pouco depois foi man-
dado recolher a sua reparticao, e em seguida instou pelas estacóes competentes

para que se Ihe tornasse accessivel o convento dominicano de Vianna, fundado
por D. fr. Bartholomeu dos Martyres; e se (Ihe facultasse mandar tirar copia de
rmportantes documentos, que possue o cartono da ordem de S. Domingos, junto

do Vaticano, para o que se Ihe haviam prestado dois esclarecidos sacernotes, mas
nao póde ainda conseguir a solucSo de taes instancias, que se Ihe a figura vani

urgentes e indispensaveis as importantes investigacóes de que fóra antes incum-
bido.

0 sr. José Caldas lem collaborado em grande numero de jornaes politicos e

litterarios, em revistas, estudos historicos e poesias; e é actualmenle o redactor

principal da follia portuense Actualidade, logar que exerce desdc 1881 ; e do Im-
paniai de Vianna, desde o principio de 188i. Foi convidado pelo illustre poeta

o sr. conselheiro Thomas Ribeiro para entrar em o numero limitado de collabo-

radores de urna revista, cujo primeiro numero devia de apparecer em novenibro

d'este anno.— E.

8173) Margarida Pintazla. Romance por Cesar Cantu. Trad. Vianna, na typ.

da Aurora do Lima, 1869. 8 ° de 459 pag.

8174) Archeologìe prihistorique dans la province do Minho. Lisbonne, typ. de

i'académie rovai des sciences.
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8175) Quadros antigos. (Estudos do tempo de el-rei D. Joào I.)— Saiu em
folhelins no Primeiro de Janeiro, do Porto.

8176) Elegia. (A unta desgracada.) Porto, na imp. Portugueza, 1884. 8.° de
15 pag.

FU. JOSÉ CALDEIRA (v. Dice., tomo iv, pag. 286).

Naturai de Castello Branco e filho do dr. Manuel Marques Beja e de sua mu-
Iher D. Calharina Maria de S. José. Depois de ter renunciado em seu irmào a

casa de quc era senhor, concluidos os estudos preparatorios, e coniando vinte e

dois annos de idade, dirigili -se ao mosleiro de Alcobaca a pedir o habito de
S. Bernardo, que tomou e professou no mesmo mosteiro em 1783. — M. no mos-
teiro de Ceica, da mesma ordem, em fevereiro de 18*8, com sessenta e sete annos

de idade.

JOSÉ CALDEIRA, presbylero do babito de S. Pedro e professo na ordem
de Christo.— E.

8177) Oracùa funebre nas solemnes crequias que na igreja de Notsa Senhora
do Loreto d'està cidade celefn-ou no dia 6 de fevereiro d'ente presente anno a tr-

mandade dos clerigos, debaixo da profeccito dos sagrados apoktolos S. Pedro e

S. Paulo, sita na mesma igreja, pela alma do fedelissimo rei o senhor D. Joào V,

de saudosa memoria ... Lisboa, na off. de Miguel Bodrigues, 1751. 4.° de 8 (in-

numeradas)-28 pag.

J08É CALI1EIROS DE MAGALUÀES E ANDRADE (v. Dice, to-

mo i\, pag. 287).

É bisavó do sr. Augusto Maria de Scusa Lobo, lente do curso superior de
letras, e pae de D. Joaquina Candida de Sousa Calbeiros Lobo, de quein se tra-

tou no Dice, tomo iv, pag. 151). e no tomo xu. pag. 172.

Das Hegras das anco ordem de architectura (n.° 2900) houve tereeira e
quarta ediedo.

# JOSÉ CANDIDO DA COSTA, doulor em medicina pela faculdade da

Bahia, eie.— E.

8178) A comarca de Caravellas, creacno de urna nova procincia, ete. Bahia,

na typ. de Camillo de Lellis Masson «Se C.*, 1857. 8.» de 37 pag.

# JOSÉ CANDIDO DE FARIA, filho de Jose Antonio de Faria, natu-

rai de Pernambuco, nasceu a 10 de marco de 1846. Cirurgiào-inedico pela es-

cola do Porto, defendeu these a 23 de julho de 1878. — E.

8179) Estudo de urologia clinica. (These.) Porto, na typ. de A. J. da Silva

Teixeira, 1878. 8.° gr. de 174 pag. e mais 1 de proposicòes. Com um Quadro
para o exame clinico urologico e 1 estampa representatido o quadro das córes da
urina.

JOSÉ CANDIDO LOUREIRO (v. Dice, tomo iv, pag. 287).

Amplie-se e compiete-se o artigo :

Filho de Joào Baptista Loureiio. Defendeu these na^cola medico-cirurgica

de Lisboa a 29 de julho de 1842.

Tendo-se dado especialmente ao estudo das moleslias de olhos, foi em Bru-

xellas medico adjunlo ao instituto ophtalmologico d'aquella cidade e chefe de cli-

nica do professor Cunier, bem corno serviu igualmente em Paris sob a direccào

dos professores Desmarresy e Sichel, distinctos medicos d'aquella especialidade.

Regressando a Portugal em 1844, abriu em Lisboa no anno seguinte um consulto-

rio ophtalmologico, em cujos trabalhos foi coadjuvado pelos drs. J. J. de Simas,

F. Martins Pulido e Antonio Joaquim de Figueiredo. Este instituto durou poucos
mezes, em consequencia das Juclas politicas que se deram por esse tempo em Por-
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fugai, e foi so em 1855 que reabriu o consultorio coadjuvado pelo sr. Sa Mendes,
entao cirurgiao mór de infanteria n.° 10. Proseguili por alguns annos, ale que tao

util estabelecimento, por contrariedades e embaraeos sobrevindo?, teve novarnente

de fechar. Em 1867 foi nomeado pelo governo delegado officiai ao congresso in-

ternacional opbtalmologico reunido n'esse anno em Paris, de 12 a 14 de agosto.

Pugnou com energia para que no hospital de S. José se estabelccesse urna enfer-

niaria especialmente destinada ao estudo e tratamento das molestias de olhos. Por
decreto de janeiro de 1869 nomeado sub-delegado technico de saude no districto

centrai de Lisboa. Achando-se enfermo, e sendo de caracter apprehensivo, reco-

Iheu-se a um quarto do hospital de S. José, e ahi estava em tratamento, quando
no dia 29 de maio de 1870, pelas tres horas da tarde, se precipitou de urna ja-

nella do terrai ro pavimento, ficando em misero estado, com a columna vertebra!

fracturada em mais de urna parte. M. sete horas depois. V. Gazeta do poto de 31
de maio de 1870.

Ao que ficou menciouado junle-se o seguinte:

8180) Duas palarras sobre o relatorio e projecto de lei n.° 121, apresentado

na eamara dos pares pelo digno par o sr. Margiochi e sobre o decreto de 3 de ou-

tubro de 1860, etc. — Sairam na Politica liberal n. 0' 284 e 292 de 1861.

8181) Refutacào da resposta do dito senhor as «Duas palavras», eie. — No
mesmo jornal, comecada em o n.° 316 de 25 de maio, continuada no dia se-

guinte, e tcrminada em o n.° 33i.

8182) Do tratamento do tumor e da fistvla lacrimai pelas injeccòes lacrimo-

nasaes e dilatando progressiva, a proposito de varios doentes do consultorio opbtal-

mologico de Lisboa. Lisboa, na tvp. Silviana, 1861. 8.° gr. de 20 pag.

8183) Algumas consideraròes praticas sobre a chloroidite a proposito de va-

rios doentes do consultorio opbtalmologico de Lisboa. Ibi, na rnesma lyp., 1861.
8.° gr. de 50 pag. com 1 estampa.

8184) Consultorio opbtalmologico de Lisboa, ou clinica de molestias de olhos.

Relatorios e estatisticas dos doentes ali ristos e tratados nos annos de 1860 e 1861,
segaidos de algumas consideracòef geraes sobre a especialidade de molestias de olhos

era Portugal. Ibi, na mesma typ., 1862. 4.° de vm-77 pag.

8185) Influence du tabac à fumer sur les maladies des yeux. Communication

faite au congrès ophtalmologique d'Heidelberg de 1865. Paris, imp. Centrale des
chemirts de ler, de Napoléon Chaix & C c

, 1865. 8.° gr. de 37 pag.

8186) Quelnues remarques pratiques sur iophtalmo-nicotisme et surVophtal-

mo •alcoolisme : communication faite au congrès internalional periodique d'opbtal-

mologie de Paris de 1861. liti, na mesma imp., 1867. 8.° gr. de 52 pag.

8187) Relatorio sobre o congresso periodico de ophtalmologia reunido em Pa-
ris no mez de agosto de 1867, apresentado a s. ex.

a
o ministro e secretarlo d es-

tado dos negGcios do reino (em 11 de dezembro de 1867). Lisboa, na imp. Nacio-
nal, 1868. 8.° gr. de 63 pag. — N'este interessante relatorio (de quo se tiraram

apenas 100 exemplares em separado, e fòia antes publicado no Diario de Lisboa

e reproduzido ern alguns jornaes medicos da capital), alem das noticias relativas

ao congresso, o auctor apresenta de pag. 32 a 58 uni resumo circumstanciado de
todos os factos colhidos por elle à custa de muitas diligencias para servirern à

historia da ophtalmologia em Portugal, dividido em tres periodos: 1.°, desde os

tempos primitivos até 1814; 2.°, de 1814 a 1844; 3.°, de 1845 a 1867. De pag. 44
em dianle enumerou todos os seus escriptos, puhlicados com respeito a està es-

pecialidade, e bem assiro do que sobre o mesmo assumpto lem sido publicado

pelos professores e medicos contemporaneos em Portugal. É urna resumida bi-

bliographia, que p5de ser mui util a quem de futuro vier a occupar-se d'este as-

sumpto. V. nos artigos relativos a Carlos May Figueira, Cérlos Pedraglia, Joào

Baptisla Rollo, Joaquim José de Santa Anna, Joào Clemente Mendes, José Ribeiro

Barbosa, Miguel Augusto Veiga Jordào, Miguel Heliodoro de Sa Mendes.

8188) Lettre adressèe a la rédaction de l'Écénement medicai. Paris., na imp.

de E. Marlinet, 1868. 8.° gr. de 10 pag.— N'este escripto responde o auctor a
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uni reparo que Ihe fizera o sr. C. Carcassona, estranhando a preferencia damnosa
que o dr. Loureiro atlribuia ao tabaco fumado, sobre a influencia do mesmo ge-

nero que póde ter o tahaco cheirado.

8189) Relatorio sobre a epidemia de metro-peritonite puerpera! , que gi-assou

na enfermaria de Santa Barbara do hospital de S. José, e no provisorio da calgada

de Sant'Anna, desde dezembro de 1861 a abril de 1808, apresentado a s. ex.* o

tr. ministro e secretario d'estado dos negocios do reino, e presidente dajunta eon~

sultiva de saude publica, — Saiu no Diario do governo n.°' 265 e 266, de 20 e 22
de novembro de 4869.

JOSÉ DO CANTO (v. Dice, tomo ìv, pag. 287).

Ao que ficou mencionado, acresccnte-se :

8190) Centenario de CamGrs. Catalogo resumido de urna collecciw camoniana,

exposta na bibliotheca publica de Ponta Delgada, por occasiào d'està solemnidade

nacional. 10 de junho de 1880. S. Miguel, na typ. dQS Acores, 1880. 8.° gr. de

24 pag. impressas, e as restantes, ate (>2, lithographadas. As paginas sao guarne-

cidas com tiletes. — Posteriormente foram substituidas as folhas lithographadas

por outras impressas, que, com os additamentos, perfazem 71 pag. Ha outra edi-

eoo, toda impressa, de 71 pag. com a do indice, cujo frontispicio é a preto e ver-

melho, e o guarnecimento das paginas tambem a vermelho. Os exeroplares das

duas, ou antes tre», edicOes d'este catalogo nSo foram postos à Tenda. 0 erudito

possuidor d'essa selecta camoniana, sr. José do Canto, offereceu-os aos seus ami-

gos.

8191) 0 pnmeiro canto dos Lusiadas em inglez, por James Edwin Hewilt.

(RecordacSo do tricentenario de Camóes.) Lisboa, na imp. Nacional, 1881. 4.°

de 8-(innumeradas)-40 pag. — 0 sr. José do Canto foi o editor d'està mui lu-

xuosa edicSo, que dedicou aflectuosamente ao seu devotado amigo, sr. Joaquim
da Silva Mello Guimartles. Tambem téem sido offerecidos os exemplares. Possuo

jà um por especial mercé do sr. Joaquim Mello.

JOSÉ DO CANTO BRUSI, fillio de José do Canto, naturai da ilba de

S. Miguel.— E.

8192) Paul l<r
,
tragèdie en cinq actes, composèe en 1864 . . . conformèment à

l'histoire de la Ilussie de M. A. dt> Lamartine. Paris, impr. générale A. Lahure,

1882. 8.° gr. de 6 (innurneradas)-72 pag.

# JOSÉ CARDOSO CORREIA MONTEIRO... — E.

8193) Gei-aldo Hosta, por Kreissler. Rio de Janeiro, na typ. de Candido
Augusto de Mello, 1864. 16.° de 14 pag.

JOSÉ CARDOSO RODRIGUES CRESPO, boticario, que morava no
Rocio, de Lisboa. — E.

8194) Novas direccGes e advertencias para o uso da verdadeira agua anti-

febril, vulgarmente cliamada «agua de Inglaterra», composta*, etc. Lisboa, na off.

<le José de Aquino Bulbóes, 1788. 8.° de 26 pag.

JOSÉ CARDOSO VIEIRA DE CASTRO, filho de Luiz Lopes Vieira de
Castro e de D. Emilia Angelica Vieira de Castro, e sobri tiho de Antonio Manuel Lo-

pes Vieira de Castro. Nasceu na cidade do Porto a 2 de janeirode 1838. Bacharel
formado em direito pela universidade de Coimbra, e deputado às córtes. Nos fìns

de 1866 foi ao Brazil para distribuir o seu livro Discursos parlamentares, e ahi

offereceu 1:000 exemplares ao hospital portuguez da Bahia, 1:000 ao dePernam-
buco, 3:000 à sociedade portugueza de beneficencia do Rio de Janeiro, 3:000 à
caixa de soccorros de D. Pedro V, e destinou 1 :000 para auxiiiar o projecto de
um passeio publico em Fafe, cujo circulo representava no parlamento. Acrescen-
tou este acto de beneficencia, fazendo um discurso publico acerca da caridadc,
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perantc numeroso auditorio, quo concorreu com o sou obulo para està festa. Casou
ahi em 1867 e regressou a Lisboa. Durante a sua permanenza no Rio de Janeiro,

recebeu a commenda de Carlos III, que Mie concedeu a rainha Izabel por ter sido

o relator da eommissao diplomatica do tratado de livre navegacao e cabotagem
celebrado entre Hespanha e Porlugal. Por elTeilo de desintelligencias domcsticas,

allucinado, assassinou suamulher, a 9 de maio de 1870. N'uma elevada posilo,
Lem relacionado, com a estrada aberta para ainda subir a cargos eminentes da
republica, està inesperada tragedia, conio ó de crer, causou a mais profunda sen-

sato. A imprensa, tanto em Porlugal corno no Brazil. que dois annos anles tra-

tara da sua ida ao imperio, occupou se detidamente d'essa immensa desgraca, que
afastava da sociedade e levava ao abysmo uni homem, inconlestavelmente, de ta-

lento, que podia sonhar e viu, ante si, um largo, honroso e brilhante futuro ! (V. va-

rios jornaes das epocbas indicadas.) Vieira de Castro, sondo logo preso, e correndo
o processo rapidamente, foi julgado e condemnado a degrado para a Africa em no-

vembro d'esse anno, apesar da nolavel e brillantissima defensa do seu illustre-

advogado, o sr. conselheiro Jayme Constantino de Freitas Moniz. (V. este nome
no Dice, tomo x, pag. 123.) D'essa defensa escreveu o sr. Pinheiro Chagas:
«Jayme Moniz conseguili . . . o triumpho supremo; leve o auditorio fremente co-

rno urna harpa eolia, debaixo do seu sopro, que Ihc arrancava involuntariamente

a manifestarlo das mais cncontradas comrnocóes; assenhoreando-se-lhe do espi-

rito e do coracao, impoz-lhe o respeito pelo honiern que dias antes infamava, e
consolou com o balsamo da sua palavra sympalliica um infortunio immenso». Es-
tava corlada para sempre a sua carrai ra, que Ibe transcorréra até aquelle bor-

rivel momento elisia de esplendorcs, de enthusiasmos e de triumphos.V. José Car-
doso Vieira de Castro antes e depois do julgamento, por seu irmùo Antonio Manuel
hopes Vieira de Castro, e oulras publicacCes, de que nào tornei nota; e entra

ellas :

Mysterìos do Morrò de Santa Tliereza, rtc. Rio de Janeiro, 1867.

Processo c julgamento de J. C. Vieira de Castro. Lisboa, 1870.

Algumas re/Iexòes de II. P. de Alcantara àcerca do julgamento, etc. Ibi, 1871.

0 martyr. ConsideracGes philosophicas ao julgamento, etc. Por Henrique da
Cunha. Ibi, 1871.

Vieira de Castro.— No Dizionario popular, dirigido pelo sr. Pinheiro Cha-

gas, voi. xiii, de pag. 389 a 391.

V. tambem o uiscurso preliminar das Memorias do carcere, do sr. Camillo

Castello Branco.— M. em Loanda a 5 de outubro de 1872. A sua morte e o fo-

nerai acham-se descriptos no Diario popular n.° 2107 de lo de dezembro de
1872.— E.

8195) Urna pagina da universidade, precedida de urna carta ao auctor por
l^evy Maria Jordào. Porto, na typ. de Sebastiao José Pereira, 1858. 8.° gr. de
xvi-212 pag.

8196) 0 Atheneu : periodico mensa!, scientifico e litlerario. Coimbra, na imp.

da Universidade, 1859 a 1860. 4.°— Sairam apenas 5 numeros, a contar de 30
de outubro de 1859 até 28 de fevcreiro de 1860. Aleni de Vieira de Castro, eram
redactores principaes os srs. Camillo Castello Branco e Antonio Victoi ino da Motta.

8197) Camillo Castello liranco. Nolicia da sua rida e obras. Porlo, na typ.

de Antonio José da Silva Teixeira, 1801. 8.° gr. de 6-(innumcradas)-209 pag.

coni o idrato photographico do biograpliado, e urna carta d'este. — ignuda edi-

alo, correda- e augmenlada, precedida das raelhores critieas publicadas acerca

d'està obra ; e creio aue se fez farcirà, mas nem urna, nem a outra, lenlio pre-

sente. O sr. Pinheiro Chagas apreciou o auctor d'este traballio e a sua eloquen-

cia parlamentar n'um artigo da Revista do seculo (1865), pag. 135. O inestuo il-

lustre escriplor tratou depois da desgrara de Vieira de Castro e do seu eloquente

defensor citado, na Gazeta do Poto, pouco depois do julgamento.

8198) Disamai parlameularcs. JSO5-180V. Lisboa, na typ. da Gazeta de

Porlugal, 1866. 8." Com retrato.

TOMO XII (Stippl.)
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8199) Discurso sobre a caridade, recitado aos 26 de Janeiro de 1867, no sa-

ldo do theatro lyrico do Rio de Janeiro. Hio de Janeiro, na typ. Perseveranza,

1867. 8. tt gr. de 70 pag. V. o Jornal do commercio, de Lisboa, h.° 4059, de 4 de

inaio de 1867 ; e a resposta que lhe deu a Gazeta de Portugaì n.° 1133, de 8 do
mesmo mez e anno.

8200) Cartas ao sr. conselheiro Antonio Rodrigvcs Sampaio c ao sr. Filippe

de Canalho. Porlo, na typ. Lusitana, 1868. 8.° gr. uV 23 pag.

8201) A republica. ì'orto, na typ. Lusitana, 1808, 8.° gr. de 48 pag. — Este

opuscolo teve tres edicó>s no mesmo anno.

8202) Disamo proferido no Porto no gi'ande «meeting » de 25 de julho de

1869, contornilo por urna commissào democratica para representar ao goterno can-

tra o procedimento dos testamenteiros do tonde de Ferreira e pubticado pela mesma
commissào. Porto, na typ. Lusitana, 1809. 8.° gr. de 43 pag.

8203) Colonias, pelo antigo deputado . . . Editor, Camillo Castello Dranco.

Porto, na typ. Artistica, 1871. 8.° gr. de 38 pag.

O sr. (Camillo Castello Dranco publicou depois urna olirà, que intitulou :

820i) Coir•espondemia enlre Camillo... e Vieira de Castro.

# JOSÉ CARLOS DE CA.HV/YLIIO, nasceu no Rio de Janeiro a 10 de

de setembro de 1826. Doutor em mathematica, engenheiro militar e civil, coni a

gradualo de tenente coronel, e lente calhedratico da escola militar. Exerceu va-

lias commissòes: membro da commissào de limile* e da de estatistica da provin-

cia de S. Pedro; director do archivo das obras publicas da provincia da Bahia
;

inspector geral das obras publicas da provincia das Alagoas; fiscal das obras da
casa da moeda : director das obras militares da escola de tiro, etc. Condecorado
coni as ordens de S. Bento de Aviz, Christo e Uosa, do Brazil. Socio da sociedade

de estatistica do Brazil, honorario das acadtnnias phifbsophica e philomatica do
Rio de Janeiro, etc. — M. a 4 de janeiro de 1868, em resultado de moleslias ad-

quiridas no Paraguay, onde, na qualidade de chefe do estado maior do corpo de
engenheiros, acompanhou o exercilo brazileiro. Era um dos irmaos do valente

barSo da Passagem, Delphim da Costa Carvalho.— E.

8203) Extracto dos trabalhos sobre a procincia das Alagoas, etc. — Publi-

cado na Revista trimensal, 2.* serie, tomo vi (1850), pag. 336.

8206) Memoria àcerca das madeiras empregadas na co;islrucca"o naval.

—

Saiu no Diario do Rio de Janeiro, em 1854.

8207) Diversos artigos àcerca da astronomia no Brazil.—No Brazil illus-

trado.

8208) Carso de topographia, segando o $ysterna das licóes dadas na escola de

applicatilo do exercito. Hio de Janeiro, na typ. Fluminense de Domingos Luiz dos

Santos/1856. 8.° de 14-274 pag. — Fez-se a segando, edicào d'este compendio,
mas na"o tenho nota exacta.

8209) Simples elementos de geometria descriptiva e analytica, ordenados se-

gundo o systema das licoes dadas na escola de applicando do exercito. Ibi, na mes-

ma typ., 1856. 8.° de 4—78 pag. e 1 est. de fìguras geometricas.

8210) Discurso pronunciado no dia 10 de inargo de 1856 na abertura das es-

colas de applicagào do exercito.—Saiu no Jornal do commercio, do Hio, de 13 de

marco de 1856.

8111) Prìncipios geraes de castrametacao, escriptos por um dos alumnos da
escola de applicacùo do exercito. Ibi, na mesma typ., 1837. 8.° de de 4-37-4 pag.

e 1 cstampa de acampamento e 1 modelo de um mappa geral de quarteis.

No Dice, tomo ix, pag, 38, saia mencionada està obra (n.° 725) sob o nome
de Carlos José de Carmino. Houve equivoco. A obra é a mesma, conforme agora

a descrevo, mas o nome do auctor é que appareceu trocado. Kisque-se. portatilo,

da dita pag.

8212) Discurso pronunciado perante sua magestade o imperador, por occa-

siào da abertura da escola de applicacùo do exercito, ... (em 1857). Rio de Ja-
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neiro, na lyp. Imperiai e constitucional de J. Villeneuve & C", 1857. 8.° gr.

de 7 pag.

8213) Disamo que perante sua mageslade o imperador devia ser proferido

por occasiuo da abertura da escoìa militar e de applicatilo em (evereiro de 1800,
etc. Ilio de Janeiro, na typ. Episcopal de Antonio Goncalves Guimaraes & C,
1860. 8.o de 24 pag.

8214) Discurso pronutwiado no dia 12 de setembro de 1861 na reuniào da
mesa e iimuos da santa cruz dos militares, por occasiuo do solemne Te Deum em
aerilo de qracas pela eletamo ao meio soldo das pcnsues dos viuvas e orphuos dos

membros à'essa imperiai innandade, etc. Ibi, Paula Brito, 1861. 8.° de 16 pag.

8215) lielalorio apresentado à assemblèa geral da sociedade Jockey Club, em
16 de julho de 1878, pelo primeiro secretano, etc. Ibi, na typ. da Gazeta de noti-

cias. 4.° de 141 pag. com mappas.
8216) Idem . . . em 2 de julho de 1879. Ibi, na mesma typ. 4.° de 65-14 pag.

com mappas.
Deixou inedito, no archivo municipal, a seguinte

8217) Memoria ócerca do canal do rio lnhomerim ... em agosto de 1878, no
Rio de Janeiro.

No mesmo archivo devem existir do dr. José Carlos de Carvalho varìos map-
pas e plantas, em resultado das commissóes de engenheria militar oucivil de que
foi encarregado. Poi esle distincto engenheiro quem deu o plano da construc£5o

na ilha das Cobras; modilìcou e dirigili a edificalo da nova casa da moeda no
Rio de Janeiro, e fez o projecto para a escola de applicarlo do exercito, etc.

JOSÉ CARLOS DE CARVALHO PESSOA ...— E.

8218) Codigo do processo civil annotado, etc. Almada, na tvp. Almadense,

1883. 8.»

JOSÉ CARLOS CONRARO DE CHI LMICKI. cu JOSÉ DE CHELMI-
CKI, general de brigada, pertence à arma de engenheria, e actualmente comman-
dante interino da 4.» divisilo militar. Fazia parte do exercito polaco, e entrou na cam-
panha contra a Russia de 1830 e 1831. conio officiai de sàp.idores e de cavallaria.

Depois emigrou para a Franca, e em 1833 apresentou-se no Porto para servir nas

fiIlei ras do exercito liberal, onde leve o posto de segundo tenente de engenheria,

contando dezenove annos de idade. Tenninadas as campanhas da liberdade, des-

empeuhou diversas cotnmissùes importantes de servico militar, em Elvas, Cabo
Verde, Guiné, Portalegre, Algarve, etc, seguindo os postos na sua arma até o que
tem. No combate de Torres Vedras (na lucia civil da Maria da Fonte) obtivera o

posto de capitato por dislinccào. Em 1874 foi ao estrangeiro visitar diversos es*

tabelecimentos militares, do que entregou no ministerio da guerra relalorbs com
plantas e desenhos. — E.

8219) Chorographia caboverdeana.—V. no artigo Francisco Adolphode Var-

nhagcn. tomo il, pag. 320, n.° 393.

Hiii)) Ensaw sobre a defeza de Porhtgal. 1876. (Com urna carta do
rei no.)

8221) Memoria sobre o ar/ueducto geral de Lisboa, feita poi' ordem do minis-

terio das obras publicas em portarla de lo de fnereiro de 1856. Lisboa, na imp.

Nacional, 1857. 8 ° gr. de 44 pag. — Segue-se à parte bistorica e descriptiva,

uni mappa indicativo da mediano das nascentes que entram no aqueducto, e 4 es-

tampas aesdobraveis em grande formato, das quaes tres contieni o perni e a quarta

a pianta topographica do mesmo aqueducto.

0 sr. Chelmicki teve urna parte na chorographia cabo-verdeana.

JOSÉ CARLOS DE FARIA E MELLO ... — E.

8222) 0 esludo e o seu ambito. Consideracùes a proposito. Lisboa, na typ.

Progressista de P. A. Borges, 1879, 8.° de 34 pag.

Digitized by Google



276 JO

JOSÉ CARLOS DE FREITAS JACOME, naturai de Thomar. Antigo
cmpregado no ministerio da guerra, depois despachado escrìvilo de direito para

os tribunaes de primeiia instancia, e ainda ao presente servindo na quarta vara

de Lisboa. Tem sido collaborador, mais ou menos effectivo, de varias folhas, to-

rnando parte na fumiamo de algumas, corno na* Espeianca, Reforma, Poptdar e
Arauto. Desde muitos annos é correspondente do jornal politico A lberia, de Ma-
drid ; mas as suas cartas, revistas politicas, escriplaspor vezes com imparcialidade,

e sempre com elevalo de idéas e sincero intuito patriotico, sSo publicadas em
periodos irregulares. Serviu nos batalhóes nacionaes, ern epochas politicas agita-

das, no posto de capitào; e quando esses batalhOes, no ultimo periodo, foram
dissolvidos, conservaram-se as honras a todos os officiaes, e alguns d'aquella

patente foram graduados majores. 0 sr. José Carlos de Freitas Jacome tem essa

graduarlo. É oflìcial da Torre e Espada e lem oulras condecorajóes nacionaes e

estrangeiras. Tem tambem a medalha da febrc amarella.— E.

8223) 0 entreacto, jornal dos theatros. Lisboa, na typ. do Director, 1840.

V. Dice, tomo ix, pag. 173, n.° 256. — Advirta-se que està folha nada teve de

commum com outra, de igual titulo, fundada por Almeida Garrett em 1837.

8224) Apontamentos biographicos de D. Praxedes Mateo Sagasta. Com re-

trato. Ibi, na typ. Uni versai de Thomas Quintino Antunes, 1882*8.° de 16 pag.
— Saira antcs em folhetim no Diario da manhu ou Diario de Portugal.

JOSÉ CARLOS GODIMIO DE FARIA E SILVA, fillio de Paulo Go-
dinho da Silva, naturai de Ceras, districto de Santarem, nasceu a 16 de oulubro
de 1844. Doutor em medicina pela universidade de Coimbra, exerce actualmenler

com muitos e merecidos creditos, a clinica no Porto.— E.

8225) Dis&ertacùo inaugurai para o acto de conclusùes magnai na faaddade
de medicina. Coimbra, na imp. da Universidade, 1867. 8.° gr. de 200 pag. e mais
2 de indice e errala. — A dissertarlo responde aos quesitos seguintes : 1.° Sera

o cancro urna affeccuo locai? 2.° Eni que circumstancias podei'à aproveitar a sua

extirpacao?

8226) Tlieses ex universa Medicina, quas propugnando offert. . . Conimbri-
cae, typis Academicis, 1867. 8.° gr. de 17 pag.

8227) Dissertacào de concluso na universidade de Coimbra. Estudo sobre a
vaccinacuo animai Coimbra, na imp. Litteraria, 1871. 8.° gr. de 71 pag. e mais 1

de conclusilo.

JOSÉ CARLOS LOPES. fillio de José Carlos Lopes e de D. Margarida

Candida Moreira Lopes, naturai do Porto, nasceu a 4 de junho de 1838. Bacha-

rel formado em medicina e cirurgia, e em philosophia, pela universidade de Coim-

bra; doutor pela faculdade de medicina de Paris, lente da escola medico-cirur-

gica do Porto e medico do hospital da Trindade da niesma cidade. — E.

8228) Étude sur la fece du Calabar (physostigma tenenosumj. Thèse pour le

doctorat en Medecine, prèsenlèe et soutenue le 31 aout 1864. Paris, A. Parent, im-

primeur. 1864. 4.° de 78 pag., com 1 estampa.

8229) Carta (em resposta a urna consulla do sr. Camillo Castello Branco).—
Està intercalada na obra Narcoticos do illustre romancista, tomo i, pag. 40
a 43.

Alem d'isso, tem numerosos artigos em periodicos politicos, litterarios e

scientificos, mas publicados sem o seu nome.
0 sr. dr. Jost; Carlos Lopes possue urna das mais opu'enlas e escolhidas bi-

bliothecas de Porlugal, e na parie «camoniana » talvez das primeiras, que se co-

nliecem, nSo cessando de enriquocel-a com o maior dcsvclo. Devo ao sr. dr. Lo-

pes muilas finezas, e para compiotar e ampliar os arligos do Dice, investigacóes

importanles, a casta de dili^encias realisadas da melhor vontade e com perda de

horas roubadas aos seus valiosos estudos e inadiaveis occupac/ies. Asnoticias re-

lalivas aos estudantes saidos da cscola medico«cirurgica do Porto, sa"o devidas
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aos esforcos d'este bom, dedicatlo e illustre amigo. Aqui regislo, pois, de novo
o meu profondo agradecimento.

# JOSE CARLOS PEREIRA DE ALMEIDA TORRES, bacharel em
«lireito, viscondc de Macahé. Foi ouvidor de Paranaguà e Curitiba

;
deputado à

assemblèa legislativa, senador pela provincia da Bahia, ministro e secretano d'es-

tado dos negocios do imperio e presidente do conselho, etc. — E.

8230) Memoria justificaliva, (jue em refutacùo do libello famoso inserido no
n.° 8 do periodico «Correio do Rio de Janeiro», offerece ao publico, etc. Rio de
Janeiro, na off. de Silva Porto & C. -

, (sem dala, mas é de 1822). Fol. de 11 pag.

# JOSÉ CARLOS RODRIGUES, bacharel formado em dircito pela aca-

demia de S. Paulo. — E.

8231) Coìistituicào politica do imperio do Brazil, seguida do acto addicional,

da lei da sua interpretarào e de outras, analysada por um jurisconmllo, e nota-
mente annotada coni as l'eis regvlomentares, decietos, avisos, etc, que Ihe suo re-

lativos. Rio de Janeiro, em casa dos edilores E. & H. Laemmert (e impresso na
sua tvp.). 1863. 8.° de 271 pag. e mais 2 de indice.

$232) 0 «oro mundo. Periodico illu&trado do progresso, da politica, littera-

tura, arte e industria. Nova York, 1870-1879. Fol. 9 voi. com estampas.

8233) Revista industriai Nova York, 1877-1878. Fol. com estampas.—
Està publicacào andava annexa a anterior.

Tambein teve parte na redaccao eflbcliva da Revista juridica, fundada em
S. Paulo (1868) pelo sr. José da Silva Costa (quando ambos eram esludantes no
curso juridico), e collaborado por varios lentes da faculdade.

JOSÉ CARLOS DOS SANTOS, nasceu em Lisboa a 13 de Janeiro de
1833. Filho de José Cypriano dos Santo» e de D. Maria da Concedo Marrocos.

Depois das piimeiras letras e muito novo deu-sc a estudos dramaticos, tradu-

zindo, imitando ou compondo algumas pecas, que iam sendo reprcsentadas e

agradavam. De vez em quando, entrava com alguns amadores em recitasdethea-

tros particularcs, e notava -se- Ihe muila habilidade para a scena. Por circumstan-

cias particularcs e levado do desejo de encontrar melhor collocalo, vida mais
laboriosa e segura, e cmfim dedicar-se definitivamente a urna carreira, cuja pai-

x*o o dominava, abraeou a arie dramatica e entrou nos theatros publicos. Na
scena nacional, a sua vida é das mais honrosas e laureadas, e pertencc-lhe in-

contestavel mente um primeiro logar. Muitas vezes lem a imprensa tralado d'este

illustre artista, e charnado a atteiif.lo de conspicuos escriptores. Desde alguns an-

nos que urna doenoa nos olhos, que lhc tirou quasi a vista, o afaslou da vida
adiva do palco, obrigando-o a pedir a sua reforma. É aclor de primeira classe

aposentado e professor de declamacSo no conservatorio real de Lisboa. Tem a
cruz de S. Thiago e a commenda de Izabel a Calholica de Hespanha. Para a sua
biographia v. os Escorcos biographicos t do sr. José Maria Pereira Rodrigues, de
pag. 59 a 78; as Photographias, do sr. Alberto Pimentel, pag. 40 e seguin-

tes. — E.

8434) A missào. Comedia-drama em tres actos. Lisboa, 1836. 8.°

8235) 0 segredo de urna familia. Comedia em tres actos. Ibi, 1859.

8236) 0 pae prodigo. Comedia em tres actos. (Imit.) Ibi, 1860. 8.° gr. de
70 pag.

8237) 0 homem das cautelas. Comedia em dois actos. Ibi, 1860. 8.° gr. de
53 pag.

8238) Gii Braz de Santilhana, Comedia em tres actos. (Representada no
theatro do Gymnasio dramatico.) Ibi, na lyp. do Panorama, 1861. 8.° gr. de
61 pag.

8239) A heranca de um tio nosso. Comedia em tres actos. (Trad.) Ibi, na
mesma typ., 1861. 8.° gr. de 71 pag.
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8240) Convido o coronel!... Comedia em um arto. Ibi, na raesma typ.,

1861. 8.»

8241)T Maria ou o irmuo e a irmà. Comedia em dois aclos. (Trad.) Ibi, 1861.

8.° gr. de 56 pag.

8242) Novella em acedo. Comedia (m tres aclos representada no theatro do

Gymnasio. Ibi, na typ. de Maria da Madre de Deus, 1861. 8.° gr. de 59 pag.

8243) Um fidalgo pobre. Comedia ìm dois aclos, representada no theatro de

D. Maria II. Ibi, na mesma typ., 1862. 8.° gr. de 68 pag.

8244) A saia-baluo e o colorido de papelào. Comedia em um arto. Lisboa.
8.°— Fizeram outra edicao no Ilio de Janeiro, na typ. de Bernardino Xavier
Pinto de Sousa (sem anno) 4.° de 16 pag.

8245) Um sujeito e urna t.enhora. Scena de viagem. lmitarùo. Lisboa, sem in-

dicalo da typ. e seni data. 8,° de 16 pag.— É o n.° 9 das'« publicacóes thea-

traes ? da antiga livraria de Campos Junior, quo ja nao existe.

É sua a versSo do drama* L'assomoir, de Zola, sob o titillo A taverna, repe-

tidas vezes representado no theatro da Bua dos Condes ; e ainda tem outras pe-

cas traduzidas ou irniladas, de que nao pude tornar nota. Estava conci ui mio umas
Memorias ou Album da sua rida artistica, ornadas de gravuras, cujas primeiras

folhas, segundo me consta, jà tinham ido para a impressa.

JOSÉ CARLOS TEIXEIRA DA MOTTA, fìllio de Jo5o Caetano Car-

neiro de Sà Motta, naturai de Santo Estevao de Geraz, districto de Braga, nas-

ceu a 6 de julho de 1818. CirurgiSo-medico pela escola do Porlo, defendeu Ihese

a 18 de julho de 1879.— E.

82i6) Apparelho de Esmarch. (These.) Porto na typ. Lusitana, 1879. 8.° gr.

de 73 pag. e mais 1 de proposicóes.

JOSÉ DO CARDIO FONTES SERRA, niorador em Alcacer do Sai. Ci-

rurgiao- medico p^la escola medicocirurgica de Lisboa, e te,. — E.

8247) Dreves reflexòes àcerca do debate que tem dado logar a questuo dos ar-

rozaes na camara dos senhores deputados. Lisboa, na typ. da rua da Condessa,

1859. 8.» gr. de 24 pag.

JOSÉ C\ UNTINO, fillio de Bernardo José Carnciro, naturai de S. Thiago
de Guilhofrei, districto de Braga, nasceu a 6 de maio de 1851. Cirurgiào-medico

pela escola do Porlo, defendeu these a 19 de julho de 1876, e outra these a 22
de dezembro do mesmo anno. — E.

82^8) Do tetano. (These.) Porto, na typ. Occidental, 1876. 8." gr. de 67 pag.

e mais 1 de proposicóes.

8249) Jirevejs consideracòes sabre a erysipela. (These.) Ibi, na imp. Commer-
cial, de Santos Correia & Mathias, 1876. 8.° gr. de 38 pag. e mais 2 de proposi-

cóes e errata.

JOSÉ CARNEIRO PEIXOTO, fillio de Joaquim Carneiro Peixoto, natu-

rai de Santa Marinila de Fornos, concelho de Marco de Canavezes, nasceu a 23
de janeiro de 1857. Cirurgiao-mcdico pela escola do Porto, defendeu these a 27

de julho de 1883. — E.

8250) Da ataxia locomotiva progressiva. (Tabes dorsalis.) (These.) Porto, na

imp. Civilisacflo, de Santos & Lcmos, 1883. 8.° gr. de xx-òl pag. e mais 1 de

proposicóes.

* JOSE CARNEIRO DA SILVA (v. Dice, tomo \\\ pag. 290).

Naturai da freguezia de Nossa Senhora do Desterro de QuUsamii, termo de
Macahé, provincia do Rio de Janeiro. Nasceu a 21 du maio de 1788.

0 sr. dr. Tcixeira de Mei lo, no tomo i das Ephemerides, pag. 280, escreve

do visconde de Araruama: «Boni Jilterato, boni philosopho, modesto cullivador
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das musas, tinha pela bistorta particular preditecelo». E copia do discorso ne-

crologico do sr. dr. Malioso Maia o seguinte: «Prescrutador dos segredos da na-
tureza, deleitava-se no csludo da astronomia e da physica, e linha amplas nocóes
sobre medicina e acgao dos remedios indigenas. Era inuito inclinado a construc-

c5o de obras, e applicava a apicultura a pratica esclarecida de conliecimentos

n5o vulgarcs».

M. na sua fazenda de Quissama" a 3 de maio de 1864, com quasi selenta e

seis annos de idade, «venendo por sua numerosa familia, da qual fóra o palriar-

cha e a que insnirara os mais puros principio* e dera os mais bcllos exemplos
de amor ao traballio, de uniào e de honradez». V. Ephemerides, citadas.

A Memoria toporp-aphica, eie, mencionada sob o n.° 2975, é filo rara aqui,

comò no Brazil. 4.° de 59 pag. — A biblioteca nacional do Rio de Janeiro pos-
sue um bom excmplar.

A Memoria sobre a abertura de um novo canal (n.° 2976), foi imp. na typ.

Imperiai e conslilucional de J. Villeneuve & Ce
. 8.° gr. de 14 pag. — Idem.

Tem mais:

8251) Memoria sobre canaes e estradas, e a utilidade que resulta à cicilim-

eòo, à agricultura e ao commercio, da construccùo d'estas obras. Campos, na typ.

Pat. de À. J. P. Maya Parahyba <Jc C», 1836. 4.° de 38 pag.

8252) Manifesto a favor do briifadeiro José Manuel de Moraes. Rio de Ja-

neiro, na typ. do Diario, 1822. 4.° ile 12 pag. — Està obra, altribuida a José

Carneiro da Silva e em seu nome registada nos Annaes da imprensa nacional do
Rio, è tambem assignada por Joao Carneiro da Silva, depois visconde de Uru-
ray. É relativa «i independencia do Brazil e em defensa do brigadeiro Moraes,

coutra o qual entffo se imprimira algum artigo ou papel avesso.

JOSÉ CARRILIIO VIDCIIlA, naturai de Marvilo, livreiro edilor, pro-

prietario da « livraria internacional », estabelecida na rua do Arscnal, e fundador
da Bibliotheca repnblicaaa democratica, e da Berisla dos estudos livres, de que tem
sido principaes eolJaboradores os srs. Teixeira Bastos, dr. Tlicophilo Braga (V.

Joaquim Theophib Femandes Braga, no presente tomo), e oulios, Tem collabo-

rado em diversas publicaeoes populares, e nas suas proprias Bibliotheca e lie-

vitila.— E.

8253) Liberdade de consciencia e o juramcnlo catholico. Carta ao ex.
m" sr. prò-

curador geral da corna e fazenda, Màrtens Ferrilo. Lisboa na typ. da callida do
conde de Penafìel, 1878. 8.° de 23 pag.— É a respeito de haver-se o auctor, em
sessào do tribunal da Boa flora, negado a prestar o juramcnlo catholico, sendo

por isso mandado autuar e julgar; porém o juiz absolveu-o por falla de elemen-

tos constitutivos do delieto de que era accusado.

JOSÉ CARVALIIO DA SILVA...— E.

8251) ììelarào dos desastrosos acontecimentos succedidos na villa de San-

tos, da provincia de S. Paulo, na noite do mesmo dia 28 de junbo de 1821, em
que se mstallou o governo provisorio da provincia, e dos seguintes, praticados

pelos rebeldes amotinadores da seguranca e tranquillidade publica, etc. Rio de
Janeiro, na typ. Nacional, 1821. Fui. de 3 pag. — Nilo tem titulo, e é acompa-
nhada de tres documento» : carta do corpo de commercio de Sanlos felicitando a

installalo do governo provisorio, e agradecendo-lhe o soccorro que expedi u para

restaurar a villa; resposta de agradecimento do governo provisorio ao corpo

de commercio; e urna proclamalo aos valentes guerreiros resgatadores de

Santos.

JOSÉ CASIMIRO DIAS, fillio de José Nogueira Dia?, naturai de Grijó,

concelho de Villa Nova de Gaia, nasceu a 1 de junho de 1840. Cirurgià"o-medico

pela escola do Porto, defendeu these a 19 de julho de 1867. — E.

8255) A phebotomia è sempre o primeiro recurso nos casos de apopU-
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zia (These.) Porto, na lyp. Lusitana, 1867. 4.° de 30 pag. e mais i de propo-
sicCes.

JOSÉ DE CASTRO, bacharel formado etn direilo pela universidade de
Coimbra. Advogado nos auditorios da Guarda, e redactor principal do periodico

Districto da Guarda desde a sua fundac.lo erri 1878. Parece que deixou de exis-

tir està folha, segundo me consta, por ter ido para a ilha da Madeira o redactor

sr. Castro, que parece ali foi estabelecer o seu escriptorio de advogado este anno
de 1884. Nào sei se tern alguma publicaeuo em separado.

JOSÉ DE CASTRO FREIRE DE MACEDO, filho de Francisco Anto-

nio Freire, major de milicias, e de D. Marianna Ermelimh Frcire de Macedo,
nasceu no logar de S. Silvestre, coneelho de Coiinbra, a 49 de inarco de 1814.

Comecou o curso do collegio das artes no anno lectivo de 1825-1826, mas tres

annos depois interrompeu os seus estudos regulares e teve de bomisiar-se por
causa.de fazer affixar na porta da igreja de S. Silvestre um pasquim contra o go-

verno de D. Miguel. Durante o homisio aperfeicoou-se em calligrapbiae humani-
dades, consegnindo em 1832 passar para Lisboa e casa do seu intimo amigo José

Ferreira Pinto Bastos, que o empregou no contralo do (abaco. Por diploma de

26 de marco de 1837 foi nomeado primeiro redactor do Diario das sessves da
camara dot deputados, logar que exerccu com milita distinccito, corno previram

os examinadores das provas aa sua capacilidade, José Liberato Freire de Carva-

lho, Paulo Midosi e José Eslevfio Coelbo de Magalh.les, no parecer escripto anles

d'aquelle despacbo. M. em Lisboa a 2 de dezembro de 1865, e a Revoluto de se-

temoro, à qual prestara corno membro do anligo partido progressista e corno seu col-

laborador, valiosos servicos com prejuizodos proprios interesses, dedicou-lhe urna

pequena necrologia em homenagem ao seu caracter probo e nunca desmenlido
amor a*s liberdades publicas.

Entre a familia d'este zeloso funccionario contam-se alguns cultores das le-

tras, taes corno seu irmilo o conselheiro Francisco de Castro Freire, lente de prima
da faculdade de mathematica na universidade de Coimbra, ha poucos mezes fal-

iecido, e os primos Francisco Freire de Carvalbo e José Liberato Freire de Car-

valho, a quem j.l se referi u esle Dice.

A convite da casa editora J. P. Aillaud traduziu alguns manuaes da Encyclo-

pedia hispano-americana, e conhecemos os seguintes publicados com o nome do

traductor :

8256) Manu-al do jardineiro e do arboricultor, ou arte de compor, dirigir e

adornar loda a qualidade de jardins, de cultivar e propagar as flores, as hortali-

cas, de podar e eniertar as anores fructiferas, formar latadas, aclimar plantas,

etc, por Julio Rossignon, e traduzido do bespanhol, com estampas. Paris, na typ.

de A. Bouret, 1866. 8.» de xn-320 pag.

8257) Manual do carpinteiro de moveis e edifteios. Tralado completo das ar-

tes de carpinteria e marcenaria, adornado de 211 estampas intercaladas no texto,

que representam fìguras geometrica*, molduras, ferramentas, samblagens, portas,

sobrados, leetos, moveis de sala, etc, etc. Tudo conforme os ultimos adiantamen-
tos que téem feito estas artes. Tradu/.ido em portuguez por . . . Paris, na typ. de

Sim£o Racon & Ce
, 1873. 12.° de 4-(innumeradas)-iv-50l pag. e 1 mappa dos

pesos e medidas dos padrò*es da camara municipal de Lisboa comparauos com
os do systema metrico.

Tanto està obra corno a antecedente, creio que lem lido varias edicOes.

JOSÉ DE CASTRO LOPO, fìlho de Constantino de Castro. Naturai de

Valle Passos. Cirurgiao-medico pela escola de Lisboa. Defendeu these em 26 de

julho de 1881, sendo approvado com louvor. — E.

8258) Comideracues sobre a sorcina ventriculi. (Dissertalo.) Lisboa, na lyp.

Universal de Thomàs Quintino Antunes, 1881. 8.° de 70 pag. e mais i de propo-
sicCes.
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# JOSÉ CBRISTLXO DA COSTA CABRA L, bacharel formado em di-

retto (?). Naturai de Poi lugal, naluralisado brazileiro. Distinguiu-se inuito nas lu-

ctas do Brazil, em 1831, pelos seus escriplos, sob o pseudonymo de Cincinnato,

oue depois reuniu no volume abaixo descriplo. Foi officiai de urna das secretarias

d'estàdo e redactor gerente do Correio da tarde, cnjo primeiro numero appareceu

ern agosto de 1855 e durou até 1858, comprehendendo 10 voi. em dois forma-

tos.— E. «
8259) Colleccuo de diversos artigos sobre a agricultura e a industria, a escra-

viduo e a colonisacuo, seguidos de outros sobre a ]>olitica, publicados todos no Dia-

rio do Rio de Janeiro, por J. C. C. C, debaixo do nome de «Cincinnato». Rio de

Janeiro, na lyp. do Diario, de N. L. Vianna, 1837. 8.*

JOSÉ CHRI8TOVÀO PATROCINIO DE S. FRANCISCO XAVIER
PINTO, naturai de Goa. Nasceu por 1852. — E.

8260) Ahnanach da mocidade para o anno de 1869. Primeiro anno. MargSo,
na typ. do Ultramar, 1868. 16.° de H2 pag.

8261) idem.. . para o anno de 1870, etc. Segando anno. Nova Goa, na imp.

Nacional, 1869. 8.° de 148 pag.— Aleni da parte destinada a folhinha, compre-
hende artigos interessantes. N5o sei se està publicarao continuou.

JOSÉ CLEMENTE PEREIRA (v. Dice, tomo iv. pag. 291).

Acrescente-se :

Realisou-se a inaugurarlo solemne da estatua que o imperador mandara col-

locar em frente da sua no hospicio de Pcdro II, em 14 de junho de 1857, com
toda a solemnidade, corno póde )er-se no Correio mercanta n.° 163, de 15 do dito

mez, tendo n'essa occasiflo o sr. dr. Thomas José Pinto de Serqueira proferido

um elogio historico do finado. A estatua foi esculpida em inarmore branco por
Fernando Pettrich & Filhos, de cuja officina saira em 1846 a do imperador para
o mesmo hospicio. A do conselhciro José Clemente é pedestre, de igual tamanho
à anterior, e o representa de capa e vara de provedor da misericordia na mSo es-

querda e com o braco e a tnao direitos estendidos para a frente.

Na lin. 50.*, onde està fascivel, substitua-se por fascicido.

No artigo que Ihe respeita no Diccionario biograjìhico de brazileiros celebres,

de pag. 109, lé-se: «0 codigo criminal, que hoje r.os rege, é obra sua, refundida

por Bernardo Pereira de Vasconcellos (v. Dice, tomo vili, pag. 396), e o Com-
mercia/, de 1847, a elle deve a sua approvacelo».

Tambem é do conselheiro José Clemente Pereira:

8262) Termo de vereacào do dia 9 de Janeiro de 1822. Rio de Janeiro, na
imp. Nacional, 1822. Foi. de 6 pag. — É do senado da camara do Rio de Janeiro,

presidido por José Clemente, e respectivo às representacòes que os municipes
entità faziam para suspender a saida do principe regente, fìcando ahi a resposta

de sua alteza real : «Como é para bem de todos, e felicidade geral da naca*o, estou

prompto: diga ao povo que fico». Veni acljuntas a falla de Pereira, n'essa occa-

si5o, corno presidente do senado da camara, e urna represenlaca*o do coronel Fon-
toura em nome do Rio Grande de S. Pedro do Sul. V. Annaes da imprensa na-
cional do Rio, pag. 295, n.° 1148.

# JOSÉ CLIMACO DE OLIVEIRA AGUIAR. naturai do Rio de Ja-

neiro. Doutor em medicina pela faculdade do Rio de Janeiro, e membro da com-
missJo sanitaria parochial (segundo districto da Gloria), da mesma cidade.— E.

8263) These apresentada d factddade de medicina do Rio de Janeiro, e svs-

tentada em 3 de dezembro de 1869. Dissertarlo : do tratamento que mais convem
nos differentes periodos da tisica pulmonar. Rio de Janeiro, na tvp. Perseverane^,

1869. 4.» gr. de v-7o pag.

* JOSÉ COELHO DA GAMA E ABREU, naturai do Para. Veiu para
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Portugal em 1848, com dezesete annos de idade, e matriculouse na universidadc

de Counbra, e alti recebeu o grau do bacherei em ptiilosophia em 1852, e for-

mou-se na mesma faculdade em 1853; e tambem tomou o grau de bacharel em
mathematica em 4854, mas nào fez formatura n'essa faculdade. Intendente,

ou director geral d*s obras pulilicas, na sua provincia, hoje aposentado, e presi-

dente da mesma; e por servicos prestados ao Bra/.il foi ultimamente agraciado

coni o titillo de barà"o de Marajó. Tem vyias condecoracCes. É socio correspón-

dente da academia real das sciencias de Lisboa. V. urna biographia coni retrato

no Diario illustrado n.° 1078, de 18 de novembro de 1875 — E.

8264) Do Amazonas ao Sena, Nilo, Dosphoro e Danubio. Apontamaitos de

viagem. Lisboa, ria typ. Universi de Thomàs Quintino Antunes, 1874-1876. 8.°

Tomo i coni 589 pag. e 2 de indice, o retrato do auctor e 2 cstampas; tomo »
com 290 pag. e mais 3 de indice e 2 cstampas; e torno rn com 281 pag. e 3 de

indice.

8265) A Amazonia. A$ provincia* do Para e Amazonas e o governo centrai

do Brazil. Pelo bardo de M. Lisboa, na typ. Minerva, 1883. 8.° de 123 pag. e 2
de indice.

8266) Uni protesto. Jìesposta às pretensaci da Franca a urna parte do Ama-
zonas, manifesladas por mr. Deloncle. etc. Lisboa, na typ. Matos Moreira. 1884.

8.° de 45 pag.

Alem d'isso, tem publicado no Pari varios documentos relativos à sua ge-

rencia conio presidente da dita provincia.

JOSÉ COELHO DE MOURA. .
.— E.

8267) Memoria que versa sobre os projectos seguintes : 1." Formacào de um
corpo de cavallaria para fazer a policia de Portugal e Algarve; 2.° llegula mento

a bem dos patroes e creados de servir. Offerecido ao soberano congresso. Lisboa, na

typ. de Bulhóes, 1821. Fol. de 8 pag.

JOSÉ DA COXCKICÀO LISBOA... — E.

8268) Elogios funebres que nas exequias do santissimo padre Clemente XIV
e do . . . senhor D. José I, rei de Portugal e dos Algarves, celebradas no convento

de S. Francisco da Cidade, recitou e offerece ao seti serafico patriarcha o padre

mestre ...da ordem dos menores observantes da provincia de Portugal. Lisboa,

na Regia off. typographica, 1777. 4.° de 6 (innumeradas)-26 pag.

FU. JOSÉ DA CONCEICÀO LISBOA, Sanciscano da provincia de Por-

tugal.— E.

8269) Oracào funebre nas exequias do ex.
m0

sr. D. Duarte Antonio da Camara,
segundo niarquez de Tancos, que na freguezia de S. Christovào fez celebrar a ir-

mandade do Santissimo, etc. Lisboa, na Regia oflìc. typographica, 1779. 4.° de
vi-27 pag.

JOSÉ DA CO!VCEI<;ÀO TALIIADAS, filho de Antonio Talhadas e de
D. Anna Leocadia Perpetua. Nasceu na villa de Moura a 7 de oulubro de 1856.

Desliiiavam-o seus paes para o estado ecclesiastico, mas n.1o continuou o curso;

depois quiz seguir a carreira militar, mas por circumstannias pai liculares tambem
naopóde proseguir em uni curso regular, mas ainda estuda. Nas horas de ocio

cultiva as letras, collaborando em verso e prosa em diversas publicajoes liltera-

rias.— E.

8270) Puerilidades. Litro de veisos e poesias. Lisboa, na typ. e lilh. Portu-

gueza, 1882. 8.° de 76 pag. e 1 de indice.

FU. JOSÉ DO CORANO DE JESUS (v. Dice, tomo iv, pag.

293).

Os seus Sermóes foram impressos nos tomos i e ii do Sermonario selecto.
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JOSÉ CORDEinO FEIO (v. Dice, lomo ìv, pag. 295).

Marechal de campo reformado desde 31 de agosto de 1860. Foi agraciado

com o titillo de visconde das Fontainhas, por decreto de 31 de julho de 1865.

Morreu em Lisboa a 3 de novembro de 1884. Publicaram-sc no dia scguinle,

em diversos jornaes, arligos a scu respeito.

No Primeiro de Janeiro, do Porto (correspondencia de Lisboa, attribuida ao
sr. Thomas Bastos, lente da escola do exercito), leio o seguinle:

« Era commendador de Aviz e da Conceicào, lente jubilado da escola poly-

technica, onde por muitos annos regeu a primeira cadeira de malhemetica. Escre-

veu, para uso dos alumnos, um compendio de arilhmetica e um compendio de
trigonometria. Era socio da academia real das sciencias dos mais antigos, homem
muito intelligente e illustrarlo. Fóra collega de Albino de Figueiredo, Joà*o Fer-

reira Campos, José de Freitas Spinola Castello Branco, visconde de Villa Maior,

Guilherme José Antonio Dias Pegado, José Maria Grande, Filippe Folque e ou-

tros notaveis lentes que levantaram a escola polytecbnica, depois da sua creacao

ein 1837, a altura de um dos primeiros estabelecimentos do paiz.

*> 0 sr. visconde das Fontainbas apesar da sua avancauissima idade, ainda

saia todos os dias a dar um passeio de carruagem até à ponte dos vapores de Be-

lem, no caes de Sodré, e d'ali passando para algum dos vapores ia até Belem,
onde nà"o desembarcava, regressando no mesmo l>arco a Lisboa.

«Era o seu passeio hygienico, em que ia respirar um ar mais puro; era

apontado corno um velho dos de rija tempe/a, e muitos lhe invejavam a longa

durarlo, em que apesar dos effeitos proprios dos annos, quanto à falla de vista

e de memoria, nao se notavam os acbaques que gcraluieule fazern insupportavel

a velhice.

« 0 barffo de Villa Nova de Foscóa lambem era muito velho ; tinham em
tempo combinado que se chegassem a completar um secnlo dariam um janlar;

nem um nem oulro chegaram à centena, mas pouco Ines faltou.»

A obra Do caiculo das raizes e potencias, etc. (n.° 3001) saiu no lomo xii,

parte i, das Memoria» da academia real das sciencias de Lisboa, 1837. Fol.— Ahi
comprehende 15 pag.

Dos Elemento* de arilhmetica (\\.° 2999) fez-se tereeira edicuo «com addita-

mentos sobre as operacties abreviauas de mulliplicacao e divismo, com a aprecia-

cSo- dos numeros approximados, e systema metrico e de numerario». Lisboa,

na typ. da Academia, 1864. 8.° de xvi-371 pag.— Està edicao foi publicada pela

academia das sciencias, que para esse tini soìicitou o consentimento do auctor,

comò se vé da carta inserta à frente do volume.

* JOSÉ COIUOLANO DE SOUSA LIMA, naturai da villa do Principe

Imperiai, provincia do Piauhy ; nasceu em 1829. Fillio de Gongilo Correia Lima
e de D. Anna Rosa Bezerra. Bacharel formado e:n sciencias jnridicas e so-

ciaes pela faculdade do Recife; juiz de dircito da comarca de Portos Bons,

na provincia do Maranhào: deputado provincial, etc.— M. a 24 de agosto de
1869. —™- E. »

8271) Impressoci e gemidos. Poesias poslhumas. Maranhào, na typ. de B. de
Mattos, 1870. 8.° gr. de lvh-302 pag., com reirato e nolicia biograplnca por D.

Caldas.

Este poeta deixàra tres volumes manuscriptos, mas nao sei se chegaram a
dar os seguintes à estampa, depois da impressSo do primeiro, que tìcou mencio-
nado.

JOSÉ CORREIA BARRETO (v. Dice, tomo ìv, pag. 296).

No rosto da Allegacào do diretto (n.° 1903) vé-se que fóra ordenada pelos

drs. José Correia Barreto e Francisco Vaz Tagarro, com nm summariorecopila-
caopelo padre mestre Pedro da Conceicào., coneffo secnlar de S. Jouo Evangelista, e ir-

mào do auctor pretendente. Comprehende xvi-(innumeradas)-194 pag., com urna
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arvorc genealogica da casa dos condes da Feira. Este livro é, portante o mesmo
que ficou descripto no Dicc. t tomo m, pag. 77, sob o nome de Francisco Vaz Ta-
garro.

JOSÉ CORRETA DE MUTO (v. Dice, tomo iv, pag. 296).

A obra j\ sagrada imagem de Nossa Senhora do Valle (n.° 3008) é em 4.° de

44 pag. — Nao ha identidade entre està e a que ficou mencionada no tomo i,

. pag. 8, n.° 38.

0 Epitome (n.° 3009) tem na primeira parte iv-48 pag., com i estampa
desdobravel, e na segunda 54 pag. com 3 estampas.

Acrescente-se :

8272) Tragi-comedia. El capitan Lusitano. Lisboa, por JoSo da Costa, 1677.
4.° de vn-56 pàg. — Servem de assumplo a està composito as fafanhas e morte
de Viriato. Foi collaborador Manuel da Costa e Silva.

JOSÉ CORRETA LETTE BARBOSA, fillio de José Correia Leite Bar-

bosa. Naturai da,Feira. Foi um dos fundadores e redactores do semanario Luiz
ile Camùes; em 1870 ou 1871, publicou a Voz do Douro, semanario da littera-

tura, de que sairam vinte e tantos numeros. É, segundo me consta, auctor de

um opusculo anonymo contra o poeta Guilherme Braga, quando este era vivo;

mas depois os dois escriptores restabeleceram relacóes, e o sr. Leite Barbosa re-

colheu os exemplares, que ainda tinha à venda. Tornou-se Por iss0 muito raro

o dito opusculo. Era ultimamente um dos redactores do Jornal da manhu, do
Porto.— E.

8273) Mysterios da aldeia. Romance. Porto, na imp. Portugueza (editores

Peixoto & Pinto Junior, aos quaes succedeu o sr. Clewel), 1872.— Parte d'este

romance saira na Voz do Douro.

8274) Os crimes de Eduardo Leitao. Romance. Ibi, 1883.— Fóra anles publi-

cado no semanario Luiz de Camùes, de que acima se fez mencSo, e que era im-
presso na typographia de Alexandre da Fonseca e Vasconcellos, com estampas
lithographicas.

JOSÉ CORRETA DE MIRANDA, nasceu no logar do Amial, freguezia

de Alqucrubim, concelbo de Albergaria, a 29 de maio de 1814. Filho do capit$o

de ordenancas Francisco Correia de Mello. Bacharel formado em direito pela uni-

versidade de Coimbra, conoluindo a formatura em ti de junho de 18U. Foi

administrador do concelho de Albergaria, vereador e presidente da camara munici-
pal, procurador à junta geral do districto de Aveiro, e advogado. Depois reti-

rou-se para a sua casa de Travassó, concelho de Agueda, onde possuia vastas

propriedades, que administrava, nSo deixando comtudo de entregarse a estudos

predilectos.— E.

8275) Dissertacelo historico-juridica em defeza dos povos do extincto almoxa-
rifado de Eixo, nas causas de fóros e racues que ìhes move a serenissima casa de

Draganca. Composta e offerecida aos foreiros, etc. Porto, na typ. Commercial,
1866. 8.° gr. de 191 pag. e mais 2 de indice e errala.— Està obra saira primeiro
em fórma de artigo na Revolucao de setembro, em marco de 1865, e depois foi

transcripta no Districto de Aveiro, a comecar em 23 do mesmo mez e anno. Para
a publicar em separado, o auctor refundiu-a, corrigindo-a n'umas partes, am-
pliando a n outras, dando-lhe a fórma de dissertacSo, contra o que pretendiam os

administradores da casa de Braganca. Sob o ponto de vista juridico, tem sido bem
apreciada pelos competentes.

O sr. Correia Miranda collaborou tambem no Campeào das provincias e no
Districto de Aveiro, escrevendo àcerca de outros assumptos de administracSo geral

e locai.

# JOSÉ CORREIA PICATYCO (v. Dice, tomo iv, pag. 297).
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V. a scu respeito a nolicia que o sr. dr. Siirabeau incluiu na sua Memoria
historica da faculdade de medicina, pag. 262.

N'uma interessante noia com que o sr. Valle Cabrai acompanha a descripcSo

da obra do dr. Picanco, barilo de Goyana, àcerca da Septdtura nas cidades

(n.° 3013), hoje rara, lé-se:

•Morreu no Rio de Janeiro pelos annos de 1823 ou 1824. Era i.° barào de
Goyana (carta de 22 de janciro de 1823), doutor e lente jubilado da faculdade de'

medicina da universidade de Coimbra. Gosava da fama de habil medico e boni
cirurgiao, e a elle se deve a creacào da escola de cirurgia no real hospital da Ba-
hia, estabelecida em fevereiro de 1808. A seu respeito veja-se ... a Chorographia
historica do dr. Mello Moraes, tomo i. parte ii, pag. 404 e 427; e os Apontamentos
historicos do dr. Moreira de Azevedo, pag. 83. 0 seu nome deveria estar esculpi-

do em letras de oiro na entrada da faculdade do medicina da Bahia.»

A obra citada tem està dedicatoria ao principe regente : «Ao melhor dos
principes dedica e offerece este opusculo sobre o perigo das inhumacòes dentro
das igrejas, e nos recintos das cidades, seu mais respeitoso e liei creado.— J.

C. />.»

JOSÉ CORREIA DA SILVA SAMPAIO, naturai de Villa Verde, dis-

tricto de Braga, em Portugal. Doutor em medicina pela faculdade do Rio de Ja-

neiro. — E.

8276) Algumas consideracóes àcerca da. influencia da gei'acào no appareci-

mento das moiestias. These apresenlada à faciddade de medicina do Rio de Janeiro,

e sustcntada em 6 de dezembro de 1848. Rio de Janeiro, typ. do Archivo medico
brazileiro, 1848. 4.° peq. de vi-24 pag. e 1 de errata.

JOSÉ CORREIA TAXGA\HO, filho de Antonio Correia Tanganho, na-

turai de Manteigas, districto ila Guarda; nasceu ein 1832. Cirurgiào-medico pela

escola do Porto. Defeudeu these a 23 de julho de 1878.— E.

8277) Albuminaria : etiologia e pathogenia. (These.) Porto, na typ. Occiden-

. tal, 1878. 8." gr. de 70 pag. e mais 3 de indicalo dos livros consultados, de pro-

posicóes e de errata.

# FR. JOSÉ DA COSTA AZEVEDO, naturai do Rio de Janeiro, nasceu a

16 de setembro de 1763. Estudou no Rio de Janeiro e depois na universidade do
Coimbra, onde completou o curso de theologia. Tomou o hahito na ordem de

.

S. Francisco,- e foi lente no seu convento; depois, chamado ao Brazil pelo bispo

de Pernambuco, Azeredo Coutinho, dirigili o seminario d'acjuella diocese; cha-

mado à capital do Brazil deram-lhe a posse da cadeira de mineralogia da acade-

mia militar, da qual exerceu tambem as funccóes de director do gabinete mine-

ralogico e physico, e primeiro director do museu nacional creado por el-rei

D. Joa"o VI, por decreto de 6 de junho de 1818. Era uni nolavel naturalisla. —
M. a 7 de novembro de 1822. Os seus ossos estilo depositados na egreja de S. Pe-

dro, do Rio de Janeiro, em urna urna mandada fazer pelo seu parente o commen-
dador José Victorino Coimbra. V. a scu respeito as Investigacdes histoi'icas e sciai-

tifìcas do sr. dr. Ladislau Neto, de pag. 17 a 30; o Anno biographico, de Macedo,

tomo in, de pag. 77 a 79; Revista irimensal, voi. xxxiv, pag. 293 do tomo i ;

Ephemeì-ides nacionacs, do sr. dr. Teixeira de Mello, tomo u, pag. 231; e lievista

popular, tomo vii, pag. 860. — E.

8278) Reflexòes sobre os systemas de fortificacào abaluartada e tenalhal. Rio

de Janeiro, na imp. Nacional, 1822. 4.° de 23 pag. — Este folheto foi impresso

em junho do anno indicado, e por consequencia durante a vida do auctor. Nos
Annaes da imprensa nacional, do Rio, menciona o sr. Valle Cabrai a cxislencia

na bibliolheca nacional de uni codice, inedito, que è o complemento d'està obra:

Notas às reflexòes sobre os systemas de fortificamo abaluartada e tenalhal. Silo da

lelra de fr. José da Costa. Comprehendem 8 folhas com 1 e$tampa.
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8279) Refutacào à analyse das instrtiqóes para a nomeacùo dos deputados

da assemblèa geral constituinte e legislativa do reino do Brazil, extrahida de um
folhelo inedito, inlitulado «Heflexòes de um cabocolo em córtes». Ibi, na mesma
imprensa, 1842. Fol. de 3 pag. — Este trabaiho, qne se Ihe altribuc, foi effecli-

varnente inandado imprimir por elle, segundo a nota existente na dita imprensa.

Isto responde à observacao de uri» biographo, que escreveu que fr. José da Costa

«niìo quizera imprimir os seus trabalhos».

Dizem que deixou sermfies e outros trabalhos ineditos, mas ignora-se a que
maos foram parar. Entre elles, constava que existia urna memoria àcerca da «sa-

lubiidade dos ares de Olinda».

# JOSÉ DA COSTA AZEVEDO, officiai da armada brazileira, presidente

da commissao de limites do Drazi! com o Perù, eie.

8280) Memoria scientifica àcerca da longilude da torre do arsenal de mari-

nila da cidade de Pemambuco.— Saiu na Revista do instituto historico, tomo xxxn,

parte 2.», pag. 125.

8281) Questùo dos limites com o Perù. Exlraclo da conferencia do sr. Costa

Azevedo em sessdo do instituto polylechnico, na noile de 29 de dezembro de 1874,

na parte especial dos limites. Rio de Janeiro, na typ. da Heforma, 1875. 8.° de

30 puff.

8282) Mappas eslatisticos da escola da sociedade instruccào dementar do Rio

de Janeiro, apresentados ao conseUto em sessùo de 13 de junfio de 1833 ao 1.° de

QUtubro de 1837. Ibi, na typ. Nacional, 1834 a 1811. 8.°

8283) Orcamento do 'ministerio dos negocios estrangeiros. Discursos pifferi-

dos na camara dos senhores deputados nas sessoes de 8 a 14 de jullw de 1880. Ibi,

na mesina typ., 1880. 8.° de 311 pag.

JOSÉ DA COSTA BARBOSA ...— E.

8281) Ecloga pastoril de Altèa e Narciso. Lisboa, por Lino da Silva Godinho,

1789. 4.° de 15 pag.

A està podem juntar-se as seguintes:

Ecloga pastoni de Frondelio', Deliza e Montano, por Manuel Joaquim lì. de

S. Sem indicalo de typ., nem arine. 4.° de 16 pag.

Ecloga pastoril de Myrtillo e Amphris, por M. . . Lisboa, por Francisco Luiz

Ameno, 1789. 4.° de 16 pag.

Ecloga pastoril. Flora e Silvano. Por José Jacome Raposo. Lisboa, por Fran-

cisco Borges de Sousa, 1789. 4.° de 15 pag.

V. tambem, entre outros, Joaquim José de Sant'Anna Esbarra, José Va-

lerio Colloco, Dento Alves Coutinho, José Marra e Thomas Antonio dos Santos Silva.

# JOSÉ DA COSTA CAUVALIIO, doutor em direito, director da uni-

versidade de S. Paulo, de 1835 a 1836, marquez de Monte Alegre. Foi redactor

principal e fundador do jornal

8285) 0 pharol paulistano. S. Paulo, na imp. de Roa & C.a
, e depois em typ.

propria. Fol. — Durou desde 1827 até 1832, formando ao todo 6 volumes.

JOSÉ DA COSTA GOMES, bacharel formado em direito pela universi-

dade de (timbra, secretano geral do governo civil da mesma cidade ; contador

geral da junta do credito publico, e presentemente director geral das alfandegas,

etc. Foi um dos redaclores do Commercio de Coimbra, desde a sua fundacao em
novembro de 1860, e redactor principal no terceiro anno da existencia d'està fo-

lha, em que augmentou de formato, isto é, de 21 de fevereiro de 1863 a 24 de
jullio do mesmo anno, em que entraram novos redactores, passando entSo a ser

o principal, ou director, o dr. Antonio de Oliveira Silva Gaio (o auctor do Mario,

hoje fallecido). — E.

8280) Codigo das contribuicòes directas.
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8287) Supplemento ao «Codigo das contribuicCes directas». Coimbra, naimp.
da Universidade, 1808. 8.° gr. de 94 pag.

8288) Colleccào de leis da divida publica portugueza, coordenada e publicada

pelajunta do credito publico.— Primeira parie, tomo i : Divida interna.— Lisboa,

imp. Nacional, 1883. Por ora ha so publicado esle tomo. 0 prologo é assignado

pelo contador geral José da Costa Comes. 0 .tomo n, segundo ouvi, ficava era

adiantada composicao.

JOSÉ DA COSTA SEQUEIRA (v. Dice., Iodio iv, pag. 298).

Amplie-se o artigo d'este modo:
Nasceu na freguezia de Nossa Senhora da Ajuda, em Belem, aos 21 de de-

zembro de 1800. Filho de Pedro Victor da Costa Teixeira e de D. Marianna Rosa
das Dominacóes. Seu pae fóra alferes do regi mento de infanteria n.° 1, Azera

parte da legiao portugueza, e morreu na famigerada reti rada da Russia em 1811.

José da Osta mio tinha o appellido Sequeira. Comecou a usal-o com licenca

de seu tio materno, o celebre pintor Domingos Antonio de Sequeira (de quem se

fez mencao no Dice, tomo ìx, pag. 137). Estudou na casa do risco, no real pala-

cio da Ajuda, desde 1818 ale 1811, em que o promoveram a ajudante architecto

supranumerario, logar que desempenhou sob a direcedo dos archilectos Fabri e

Rosa, até 1824, em que o despacharam para as obras publicas. Desde essa epocha
entrou em commissòes diversas. e foi incumbido de obras de muita importancia,

corno em Caseaes, Cezimbra e Runa; do plano da igreja da Senhora da Ro-
cha, em Linda a Pastora, de 1828 a 1832; da dirccc.lo dos trabalhos do jardim

de S. Pedro de Alcantara, em 1836; da construccao do quartel para o antico ba-

talhao naval, em 1815; da construccao do edificio para o real observatono as-

tronomico de Lisboa, do plano para a conclusao do real paco da Ajuda, do ja-

zigo real de S. Vicente de Fóra, etc. Um dos fundadores e primeiro secretano

da associacelo dos archilectos ci vis portuguezes, secretano da academia de bellas

artes do Lisboa; socio correspondente da academia de bellas artes do Rio de
Janeiro e de outras sociedades estrangeiras; cavalleiro da ordem de S. Thiago, do
inerito scientifico, lillerario e artistico.

Era homem de cstudo e de muita applicalo, e por isso respeitado na sua
classe. Silvestre Pinheiro Ferreira convidàra-o para a direccao da seccao artistica

da Encyclopedia portugueza, e o visconde de Castilho pediu-lhe para escrevcr

urna nota para a traduccSo dos Fastos. Collaborou no Archivo da associalo dos

architectos. — M. na sua casa de Lisboa, aos 6 de novembro de 1872. Para mais
minuciosos esclarecimenlos biographicos, veja-se o Elogio historico pelo sr. Joa-

quim Possidonio Narciso da Silva.

Do Compendio de geometria (n.° 3016) ha ontra edieao. Lisboa, na typ. de
Joào Raptisla Morando, 1830. 4.° de 53 pag. coni 3 estampas.

Tem mais:

8289) Belatorio dos trabalhos effectuadm no segundo semestre de 1866 pela

associacào dos architectos portuguezes, Udo na sesmo solemne de 25 de marco de
1861, etc. Lisboa, na typ. Franco-portugueza, 1867. 8.° gr. de 14 pag. — Natu-
ralmente, terà outros relatorios, mas mio sei se eslao impressos em separado.

8290) Dos theatros gregos e romanos comparados com os modernos.— No
tomo ir da versao dos Fastos, pag. 502 a 523.

Deixou ineditos :

8291) Estudos de architectura civil. Dois tomos com 708 folh. e 200 figu-

ras.— No Elogio citado, pag. 14, lè-se: «Seria multo para desejar que se fìzesse

a publicacao (d'està obra); porque sendo tSo pobres de livros de auclores nacio-

naes que tratem de architectura civil, e existindo um ms. de tal importancia, era

um verdadeiro servi co para o progresso dos estudos d'està arte dar-se ao prelo

tao interessante traballio».

8292) Vocabulario de termos technicos de bellas artes.

8293) Compendio de perspectiva e projeccoes de sombras.
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JOSÉ DA COSTA E SUA A, filho de oulro, e de D. Libania Albina da

Costa e Silva. Nasceu em Coinibra a 29 de setembro de 1836. Formou-se na fa-

culdade de medicina em julho de 18tii, e em fìns de setembro do rnesmo anno
nomeado professor de mathematica elcmenlar e introduccao no Iyceu nacional de

Portalegre. Socio honorario da associalo dos artistas de Coimbra, por diploma

de lo de maio de 1805, em homcnagemao merito artistico manifeslado na com-
posicào do hymno dedicado a està associarlo. — E.

8294) Principio* geraes de harmonia ao alcance de todos. Lisboa, na imo. Na-
cional, 18G8. 4.° maior de 75 pag. e mais 2 de indice e errata. — Està pnmeira
publicacJo, segundo o auctor, devia de ser seguida de ontras, sobre melodia e in-

strumentando, sobre alta composiedo e sobre fugas. 0 auctor mio eserevia para

professores, mas sim para aquelles que, tendo paix5o pela musica e desejando co-

nhecer os segredos d'està arte, nSo podem seguir o curso do conservatorio, nem
estudar os excellentes tratados quo existem em francez, inglez e ilaliano, por nào

conhecerem cstes idiomas. Està obra era dedicada ao sr. conego Antonio Xavier

de Sousa Monteiro, o qual mandou publicar no Tribuno Popular e reproduzir no
Diario popolar (marco de 1869) a seguinte cartinha:

«III.™ 0 amigo e sr.— Agradeco a honra que me fez em dedicar-me os sens

Principios geraes de harmonia ao alcance de toaos, sentindo todavia que v. s.» nao

tivesse a franqueza de mostrar-me a sua obra antes de a dar ao prelo, pois nào
concordando no geral da doutrina n'ella expendida por v. s.", desejava que me
desse occasiào de Ine expor as minhas idéas sobre certas theorias e principios

que me parecem erroneos. Creia, com toda a estima, sou — De v. s.*— Muito at-

tento venerador e amigo obrigadissimo = Antonio Xavier de Sousa Monteiro.—
Coimbra, 19 de fevereiro de 1869.»

Conservava inedilas:

8295) 0 commissario da policia cwil Comedia em dois actos. Imitacào. Re*
presentada pala prhneira vez no theatro de Portalegre.

8296) 0 prologo. Drama em um acto.— Serve de introducono ao drama do
sr. A. Braga 0 primeiro acto, o qual tambem é introduccao ao drama do sr. Ca-

millo Castello Branco 0 ultimo acto.

8297) D. Affonso I. Oratoria em ciuco epochas e quinze quadros. Revista de

quarenta e seis amios, ornadn de musica pelo auclor. — Kepresentada pela primeira

vez no theatro de Portalegre.

8298) 0 sargento rei. Tragedia burlesca em um acto.

8299) Colisa* do seculo. Comedia em um acto.

8300) É minha poesia. Comedia em um acto, imitada do Itespanhol.

Tambem conservava inedita urna Missa a quatro vozes e grande instrumen-
tai, composta expreisamente para a Testividade de Nossa Senhora da .Nazareth em
mo.

JOSÉ ClUSPItt DA CUMIA (v. Dice, tomo iv, pag. 299).

M. a 17 de novembre) de 1875.

0 sr. Brilhante reproiluziu textualmentc no seu jornal A agulha medica, pu-
Llicada em 1855, a llistoria dos surdos-rnudos (n.° 3028).

JOSÉ CRUZ, fìllio de Luiz Ferrcira de, Sousa Cruz, proprietario da fabrica

de futidicào de Lordello do Ouro, no Porto. É dono da lypographia do Julio Di-
niz, semanario de litteratura que conta ja seis annos de existencia n'aquella ci-

dade. Aleni d'este amiauario, publicou:

8301) A musa da infonda. (Versos.) Porto, na typ. do Julio Diniz, 1884.

JOSÉ DA CUiMIA DKOCnADO (v. Dice, tomo iv, pag. 300).

Na descripcào do Auto da rida de Addo (n.° 3032) emende-se José Antunes
da Silva para José Antonio da Silva, e vici—130 pag. para vin-136 pag.

Foi reimpresso em Lisboa, na typ. de Francisco Borges de Sousa, 1784. 4.°
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de 31 pag., tendo no rosto urna grosscira gravura em madeira. — Nora edicìio.

Ibi, na typ. de Malhias José Marques da Silva, 1853. 4.° de 32 pag. — Creio que
depois d'està se fizerain outras edicóes, pelo menos urna no Porto, na colleccao

de taes escriptos, reproduzida pela casa edilora Cruz Coutinho.

A respeito deste Auto veja-se a Historia do theatro portuguez, pelo sr. dr.

Theophilo Braga, tomo in, pag. 133.

Na Rovista Utteraria, do Porto (voi. xii), foi inserta urna numerosa colleccao

das suas cartas, dirigidas, na maior parte, ao cardeal da Cunha (nSo o do mar-
quez de Pombal), pelos annos de 1712 e 1713.

JOSÉ DA CUNOA NAVARRO Di: PAIVA (v. Dice., tomo iv, pag.

301).

Amplie-se e complele-se o artigo respectivo:

Filho de José da Cunha Soares de Paiva. Nasceu na villa do Fundao a 4 de
agosto de 1832. Entrou para a universidade em 1845, e fez formatura na facul-

dade de direito em 1851, obtendo algumas distinccCes durante o curso. Delegado
do procurador regio na comarca da Covilha em 1853. procurador regio junto da
relacSo dos Agores em 1861. juiz de 3.* classe para Villa Franca do Campo (ilha

de S. Miguel) em 1862, de 2.* classe para Loulé em 1866, e de 1.' classe para
Torres Novas em 1872, e no mesmo anno despachado procurador regio junto da
relapSo do Porlo, e agraciado com o tilulo do conselho de sua magcstade. Pro-
naovido a juiz de segunda inslancia e nomeado para a relacSo dos Acores por
decreto de julho de 1882, sendo em agosto do mesmo anno reconduzido para o
logar de procurador regio no Porto. Socio correspondente da associalo dos advo-
gados de Lisboa, etc.

Acrescem as seguintes obras :

8302) Relatorio dirigido ao conselheiro procurador geral da coróa, e parecer

sobre um novo regidamento do ministerio publico. Ponta Delgada, na typ. de M. C.

Botelho, 1866. 8.° gr. de 55 pag.

8303) Manual do ministerio publico por ordem alphabetica. Coimbra, 1860.
8.° gr. — Saiu segunda edicùo, consideravelmenlc augmentada. Ibi, na imp. da
l'niversidade, 1867. 8.° gr. de 400 pag.

N'uma extensa apreciacao d'este Manual, escripla para o Commercio do
Porto, ahi puhlicada e reproduzida em outras folhas, incluindo o Jornal de juris-

prudencia, 3.3 anno, n.° 30, com honrosa mencilo para o sr. conselheiro Navarro
de Paiva, ló-se: «... é um verdadeiro «diccionario», em que se acham rccopila-

das, extractadas e commentadas com grande exactidào, notavel clareza, analyse e

discreta critica todas as providencias respeitantes ao ministerio publico.

«Encerra tambem està obra, em quadro abreviado, as disposicóes que dizem
respeito as obrigacóes dos magistrados do ministerio publico nos differcnlcs ra-

mos de servico a seu cargo, jà em relacao as diversas especies de proeessos que
correm no poder judicial, ja quanlo a oulros actos e deveres que te ni a cumprir
perante as auctoridades administrativas e fìscaes. Mas o auctor n3o se Iimitou a
enumerar os deveres dos delegados; fez mais: tratou de muitos pontos de direito

que interessam aos magistrados judiciaes, aos agenles subalternos de justica e aos

empregados fìscaes, de sorte que este livro, pela sua contextura e acertada" distri-

buito de materiaes, é um grande auxiliar, mio só para os agentes do ministerio

publico, mas igualmente para os juizes de direito, escrivaes, advogados, solicita-

dores judiciaes, administradores de concelho, delegados do thesouro e escrivaes

de fazenda, e para todos que desejarem instruir-se em um grande numero de pro-

videncias de interesse publico, e no conhecimento de muitas contravencocs a que
estao sujeitas.

«Nao se pense porém que està obra è apenas um indice alphabetico das cir-

culares dos procuradores regios: encontram-sc n'ella, extractadas ou transcriptas

litteralmente, muitas disposicóes que respeitam a negocios de administracao, de
fazenda e a proeessos, e que dispensam o leitor do incommodo de consultar a
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dispendiosa collecfio de legislacào, ou os grosso» volumes do diario offi-

ciai.»

8304). Relatorios dirigidos ao conselheiro procurador geral da coróa e fazenda
sobre a reforma do codigo penai e sobre assumptos do ministerio publico. Porto,

1871. 8.» de 35 pag.

8305) Circulares dirigidas aos delegados do procurador regio junto da tela-

eòo dos Acores pelo procurador regio que serviti na mesnia relardo. Ibi, na mesma
imp., 1873. 8." de 219 pag.

8306) Projecto de codigo do processo criminal Lisboa, na imp. Nacional,

1874. 8.° de 244 pag.— Està exhausta està edicào.

8307) Breve res-posta aos esludos juridicos ùcerca do projecto do codigo de
processo criminal. Ibi, na mesnia imp., 1877. 8.° de 41 pag.— Tiraranvse poucos
exemplares em separado e so para brindes. Anda junta aos Estudos juridicos do
»r. bacharel Francisco José de Medeiros.

8308) Projecto definitivo do codigo de processo criminal. Ibi, na mesma imp..

1882. 8.° de 275 pag.

8309) Resposta ùs observacùes ao projecto definitivo do projecto do codigo do

processo criminal.— Na Revista de legislacào e de jurisprudencia, tomo xiv,

n." 713 e 714 ; e tomo xv, pag. 729 a 732.
*

8310) Legitima defeza em resposta às observacùes do sr. M. A. ao projecto

definitivo do codigo do processo criminal.— Na lìcvista dos tribunaes, tomo I,

pag. 49.

8311) Resposta aos estudos àcerca do projecto definitivo do codigo do prò*

cesso criminal.— Na mesma Revista, tomo i, pag. 225, 257, 273, 305, 321 e 337
8312) Observacùes à nova reforma penai.— Na mesma Revista, tomo in, pag"

19 e 49.

8313) A relacao dos Acores. Vantagens da sua conservacào. Necessidade de
urna lei que regale o provimento dos logares de juizes d'este tribunal.— No Jornal

do commercio, n.° 5263 de 11 de maio de 1871.

8314) Circulares dirigidas aos delegados do procurador regio junto da rela-

cao do Porto (comprehendendo as circulares n.° 710 até n.° 818, desde 3 de ou-
tubro de 1868 até 9 de dezembro de 1884).

Aleni d'estes escriptos, tem publicado diversos artigos e minutas àcerca de
assumptos juridicos: no Direito, tomo i, pag. 340. 445 e 523; tomo ir. pag. 12,

34, 272, 318 e 332; torno ni, pag. 428, 431, 433, 673 e 704; tomo iv, pag. 16,

125 e 461; tomo v, pag. 244, 479 e 526; tomo vi, pag. 32; tomo vii, pag. 160
e 398; tomo x, pag. 584; torno xi, pag. 119 e 263 : na Revista de legislacào e de
jurisprudencia, tomo xiv, pag. 31/ e 509; e na Revista dos tribunaes, 'tomo i,

pag. 163 ; e tomo n, pag. 201 e 265.

Està preparando para a impressao asseguintes obras:

8315) Addicoes ao manual do ministerio publico.

8316) Tratado do processo criminal.

8317) Tabellas da applicarlo das penw, segundo a lei da reforma penai e de
prisùes de 1 de julho de 1867, e a nova reforma penai de 14 de junho de 1864.

JOSÉ CUSTODIO DA COSTA (v. Dice, tomo rv, pa$. 302).

A obra n.° 3055 tem xvi-166 pag.

JOSÉ CUSTODIO DE FAMA (v. Dice, tomo rv, pag. 303).

0 apreciado esenptor Jacinto Caetano Harreto de Miranda (hoie fallecido)

extractou para o Ultramar, de Margào, o que Innocencio pozera no Dice, àcerca

do abbade de Faria. D'ahi vierain à luz alguns esclarecimentos biographicos pre-

stados por diversos a este respeito; porém os mais minuciosos e interessantes,

principalmente do pae de José Custodio, foram os que appareceram no mesmo
periodico Ultramar, n.° 320, de 18 de maio de 1865, em arligo assignado por
Genesano Antonio Joa « de Sousa, parente ou intimo da Jamilia do abbade Faria.
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A data do nascimento de José Custodio restabeleca-se a vista da seguinte

certida*o de baplismo :

«Certifico eu abaixo assignado, vigario encommendado da igreja de

Candolim, rever ura dos livros findos dos baptisados d'està igreja, e n'elle,

a fi. 123 verso, constar o assento do teor seguinte: Aos 7 de junbo de
1736, eu fr. Manuel de Jesus e Maria, com iicenca do muilo reverendo

padre fr. Manuel de Assumpcao, prior d'està igreja do Nossa Scnhora
da Assumpcao de Candolim, baptisei e puz os santos oleos a José Cus-

todio, nascido de oito dias, tilho de Caetano Victorino de Faria e de
Rosa de Sousa. Foram padrinhos padre Joào Simóes, morador em Si-

rulà, e Celestina Maria Luiza de Sousa, moradora n'esla freguezia. =
Fr. Manuel de Jesus Maria. — Està conforme com o proprio que fica

no livro a que me reporto, e passei este a pedido de Genesano Antonio
Joao de Sousa. — Parocbial de Candolim, 22 de abril de 1863. = 0 vi-

gario encommendado, Custodio Mathias do Rosario Dias.»

Por consequencia, José Custodio nascéra a 30 de maio de 1756 no Candolim
de Bardez, nas casas vulgannente conbecidas corno de Conerò. Fillio de Caetano

Victorino de Faria de Colvalle (depois padre), e de Uosa de Sousa Candolim, am-
bo» de antigas familias brahmanes, e ella herdeira de avultados bens. lgnora-se

por que circumstancias particulares nasceram desintelligencias entre os dois. 0
nascimento do lilho nao as diminuiu. Dentro de poucos annos, Rosa de Sousa en-

trava em uni convento das Monicas, onde professou e foi prioreza ; e Caetano Vi-

ctorino. j a feito sacerdote, tornava coni seu fillio o raminno de Lisboa, por 1764

ou 176o. 0 padre Caetano Victorino veiu a ser confessor, e muito do agrado da
rainha D. Maria I, e por essa rasilo póde prestar alguns servicos importantes à

India. Nao se sabe ao certo a data da morte d'este.

No artigo citado, acrescenta-se:

«De fr. Custodio, que naturalmente devia passar os seus primeiros annos em
Porlugal, soube-se apenas que bavia ido à Franca e Italia, que era un» homem de
eminente saber, e que, tendo sido frade, depois viera a occupar urna certa aucto-

ridade. É porém inconlestavel que fr. Custodio (assim se chama vulgannente),

depois de frade, voltou a Portugal para visitar seu pae, onde viveu em sua com-

Sanhia algum tempo na córte, corno educando ou fillio adoptivo do velho Faria.

i José Custodio linba o bom senso de inculcar-se corno tilho de pagùo, para nào
se dizer filho de padre; convinba à sua honra salvar a purezado nascimento, que
talvez andasse em versóes na bóca da gente, muitas vezes indiscreta nos seus jui-

zos. José Custodio foi dislincto prégador, que varias vezes prégou na capella

real. .

.

«. . . José Custodio, escrevendo pela primeira e ultima vez a Antonio Joào de

Sousa Candó, recorn mondava a este que tornasse cuidado e protegesse a sua com-
panheira da infancia e filha adopliva da sua mie, por nome Catharina, que depois

da salda de seus amos morou com a familia do mesmo Antonio JoSo, e n'esla oc-

casiào Ine oiTertava um crucilix.o dourado, urna campainba de trovao, uni bello e

pequeno oratorio, etc.

«As casas que outr'ora pertenceram e em que nascou José Custodio, babitou

a familia (a do auctor d'este artigo, Genesano de Sousa), desde a saida de Rosa e

dos nossos Farias, soffrendo actualmente urna pequena reforma; as de Caetano

Victorino, porém, sitas em Covalle, jà estuo arruinadas, e sómente existe a capella.

da casa.»

Genesano de Sousa, ao tempo de colligir esles apontamentos, ainda possuia

parte dos objectos e reliquias que o abbade de Faria olTerecéra a indicada Catharina

JOSÉ CYPRIANO DA COSTA GODOLPHI^, naturai de Marnila'

nasceu a 3 de novembro de 1842. Filho de José Cabrai da Cunlia Godolphin'
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fidalgo cavalleiro da casa reni e capitato do exercito convencionado em Evora
Monte, e de I). Maria Izabel da Costa Freirc, filila do poeta Manuel Cypriano da
Costa, commendador da ordein de Cliristo. Descende, em linha varonif, de Pedro
Alvares Cabrai, o descobridor do Brazil, e de lord Godolphin, anligo ministro

da rainha Anna, e notavel na bistorta de Inglaterra pela proteccao dada ao egregio

poeta Addison.

Em consequencia dos successos polilicos de 1834, sua familia fìcou em mas
circumstancias. À dedicalo de sua màe, e ao a Recto de alguns amigos, deveu a

sua educacào litteraria, que tòdavia nao pdde continuar regularmente, pois teve

3ue interromper os seus estudos para acceitar a collocalo que Ihe olTerecéra um
os directores da companhia Iwbonense de illuminac.1o a gaz, Luiz de Castro Gui-

maraes (hoje fallecido), e em 5 de setembro de 1860 entrou para o escriptorio

d'essa companhia, onde ainda se conserva. Desde 18C1 que collabora em diversas

folhas politicas e litterarias, àcerca de diversos assumptos, mas os estudos de sua

predileccao sao os que se referern a estatistica e a economia social. Tem portante •

apparecido artigos seus na Estrella de Alia, Aurora litteraria, Portttgal litterario,

Elisalo litterario, Album litterario, Esperanto, Paquete do Tejo, Portuguez, Jor-

nal de Lisboa, Reroluruo de setembro, Braz Tisana, Aurora do Lima, Tribuno

popular, Voz do Alemtejo, Diario de noticias, Diario popular, Demoeracia pacifica.

Censura, Miscellanea recreativa, Demoeracia, Seculo, Era Nova, Figaro, Bandeira

Portugueza, Commercio de Portugal, Universo illustrado, Galeria repuhlicana, etc.

Foi em 1883 encarregado pela camara municipal de Lisboa de organisar as cai-

xas economieas escolare$, que ainda conlinuarn sob a sua direccSo. Pertence a

varias associacóes populares e de instruccSo. É tambem socio honorario e cor-

respondente de muitas sociedades litterarias, scientificas e economicas do estran-

geiro; e vice-presidente honorario da sociedade das institnicóes de previdenza
de Franca. Foi delegado aos congressos das instiluicOes de previdencia em
1878 e 1883, realisados em Paris. Tem a commenda da órdem hespanhola de Iza-

bel a Catholica. — E.

8318) Primeiros tersos. Lisboa, na tvp. de Vicente Alberto dos Santos, 1863.

8.° de 200 pag.

8319) 0 sepulchro em Peìrho: poemeto traduzido do verso succo. Ibi. na
lyp. da viuva Pires Marinho, 1865. 8.° gr. de 56 pag.— Um juizo critico do
sV. Pinheiro Chagas, no Jornal do commercio, de fevereiro de 1866, produziu a

seguinte carta do auctor :

8320) Carta ao ex.
mo

sr. Manuel Piidteiro Chagas pelo seu estapafurdio ad-

mirador Costa Godolphin. Ibi. na typ. de Vicenle Alberto dos Santos, 1866. 8.°

gr. de 15 pag.

8321) 0 monumento a Camùes e o caso esjmntoso succedido na noite de 20 de

outubro. Opu-sculo em verso satyrico coni um prefario a serio. Ibi, na typ. de L. C.

da Cunlia, 1867. 8.° gr. de 16 pag. innumeradas. — N'este opusculo se compre-
hende a Voz do Jan, que saira primeiramente publicado na Revolucdo de setembro

de outubro do mesmo anno.

8322) Paginas soltas. Ibi, na typ. de Julio Cesar Pereira Coutinho, 1868. 8.°

gr. de % pag.

8323) Jorenia ou a rebelliùo dos mouros. Trad. — É o n.° 1 da Bibliotheca

mensa!, de que foi editor. Ibi, na typ. da rua do Paco do Bemformoso, n.° 153.

1868. 4.° de 64 pag.

8324) Almanach da «Bibliotheca mensal» para 1869. Ibi, na mesma tvp.,

18G8. 16.» de 80 pag.

8323) Portugal e ìlespanha. Duas palavras energicas sobre Portugal. Estado
financeiro. A imprema e o povo. Revolncuo de Hespanìia. Candidatos propostos,

D. Miguel e D. Carlos de Bourbon. Duas palavras aos ibericos. Ibi. na typ. da rua
do Poco dos Negros, n.° 102, 1869. 8.° gr. de 14 pag. — O Diario de Barcelona,

de marco de 1869, dedicou ao exame d'este folheto um longo artigo, em que tò-

davia se dirige ao seu auctor com placidez e cordura.
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8326) Lendas arabes. Ibi, na typ. Luso-bi itannica, 1869. 8.° de 1 13 pag.—
Este livrinho é parte em prosa, parte em verso.

8327) Passado e presente. Poesia comica. Ibi, na mesma typ., 1869. 8.° de
10 pag.

8328) Verso*. Ibi, natyp. Livre. 8.° de 192 pag— NSo lem data, mas foi pu-

hlicado em 1871.

8329) Urna visita a Madrid. Ibi, na typ. Universal, 1871. 8.° gr. de 83 pag.

—

Pertence à colleccào de narrativas, ou impressóes, que lìzerani varios portuguezes

na digressào a Madrid, de 13 a 20 de maio d'esse anno. (V. Albano Coutinho Ju-

nior, José Maria Pereira Rodrigues, Theopkilo Ferreira, etc.)

8330) A commissào Primeiro de dezembro de 1640. À imprensa e ao publico.

Ibi. 8.° de lo pag.—(V. no tomo x, arligo Iberia, os n.08 65 e 66).

8331) 0 celibato clerical. Ibi, na typ. Universal, 1872. 8.° gr. de 16 pag.

—

(V. Luciano Cordeirò de Sousa e Antonio Augusto Teixeira de Vasconcetlos.)

8332) Duas palavras pronnnciadas na sessuo solenme do gremio popular (em
24 de dezembro de 1871). Ibi, na mesma typ., 1872. 8.° gr. de 15 pag.

8333) A associando. Historia e desenvolvimento das associacues portuguezas.

Ibi, na mesma typ., 1876. 8.° gr. de 171 pag.

8334) As caixas economica*. Ibi, na typ. Nova Minerva, 1880. 8.» de 39 pag.

8335) As caixas economica* cscolares. Lisboa, typ. Nova Minerva, 1883.

8.° gr. de 24 pag. e mais 3 folhas desdobraveis no lini.— Mandado imprimir pela

camara mnnicipal de Lisboa.

8336) U* institutions de prévoyance da Portugal. Lisbonne, typ. Universal,

1883. 8 ° gr. de 15 pag. e 1 mappa estatistico no firn, em follia desdobravel.—.Man-

dado imprimir pela sociedade eie geographia de Lisboa.

8337) As caixas economicas escolares. Helalorio do seu desenvolvimento desde

julho de 1683 a julho de 1884. Ibi, na typ. Universal, 1884. 8.» de 32 pag.

JOSÉ CYPRIANO FERREIRA REDMUM) (v. Dice, tomo iv, pag.

303).

A Visào Ignea (n.° 3058) foi impressa em Lisboa, na off. de Simào Thaddeu.
Ferreira, 1802. 8.° gr. de 19 pag.

Tanto este opu sculo, corno o Epicedio (n.° 3057), nào sao nada vulgares.

JOSÉ DAMIÀO FELIX, fillio de Damino Felix. Naturai de Mertola. Ci-

rurgiào-medico pela escola de Lisboa. Defendeu Ihese em 28 de julho de
1874. — E.

8338) Expectorucào albuminosa depois da tboracentese. (Tbese.) Lisboa, na
imp. Commercial (seni data). 8.° de 70 pag. e 1 de proposicòes.

•

JOSÉ DANIEL COLLABO (v. Dice, tomo iv, pag. 304).

Nasceu em Tanger a 25 de junlio de 1831. Fillio de Jorge José Collaco, con-
sul perai e agente diplomatico de Portugal junto a córte de Marrocos, e de 1). Ma-
ria das Dores Macnamara, naturai de Cadiz, e oriunda de urna familia irlandeza.

Comecou os seus estudos em (^adiz, e depois veiu completar a sua edueacào a

Lisboa, matriculando se na escola polyteclinica e na academia das bellas artes.

N'esla ultima deixou Ila boa fama e tao uotaveis trabalbos, que em 1856 foi-lhe

concedida, por unanimidade, a niedalha de oiro no exame de pintura.

Em maio «l'esse anno acompaniiou sua magestade el-rei o senhor D. Fer-

nando na sua viagem de Tanger a Tetuào, e foi noineado vice-eonsul de Portugal

em Tanger em 24 de novembro, e conlìrmado cui 13 de dezembro do niesmo
anno. Em 1859, por occasiao da morte do imperador de Marrocos, e aebando-se

em Lisboa, acompauhou, a bordo da corveta Bartholomeu Dia$t sua magestade

el-rei o senbor D. Luiz, que enlào era infante, capitilo de mar e guerra, o quiz

commandar a divisào naval que o governo mandou àquellas aguas, coni receio

das commocCSes violentas que era costume occorrerei!! por causa do obito de um
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imperador e successSo de outro. Encarregado do consulado geral em Marrocos,

por doenca do consul geni, seu irmào Jorge Haymundo Collaro, durante a guerra

hispano-marroquina de 1859-1860, e mereceu louvores do governo pelos servicos

que prestou ao seu paiz e a subdilos portuguezes. Aggravando-se a doenca de seu

irmào, Ibi, a pedido d'cste, nomeado consul geral em Marrocos, tendo o seu di-

ploma a data de 16 de julho de 1801.

Achando-se em Lisboa no dito anno, depois de desempenhar urna importante

coromissào do governo portuguez a respeito da compra de cavallos, e tendo o
novo imperador Sid-Mohammed oflerecido ao governo portuguez alguns cavallos,

saiu a 17 de oulubro a bordo da corveta Sagres, incumbido de agradecer o brinde

e entregar o presente que o governo offerecia àquelle soberano.

Por servicos prestados ao governo portuguez no desempenbo de varias e dif-

lìceis commissfles, foi elevado a categoria de encarregado de negocios por diplo-

ma de 15 de fevereiro de 1870, conservando o desempenbo das funccòes consu-

lares ; e em 27 de julho de 1883 nomeado enviado extraordinario e ministro pie-

nipotenciario iunto do imperador de Marrocos. Enlre os serviyos de consideralo
que o paiz deve a estc zeloso e esclarecido funccionario contam-se, por sua

valia, as diligencias emprcgadas com boni exito para alcancar repara^So de
aggravos e indemnisacòes concedidas a subditos portuguezes.

Està encarregado de celebrar com o governo de Marrocos um tratado de
commercio, mas attendendo as especialissimas, ou antes lastimaveis condicòes po-

liticas d'esse imperio, à penuria que ainda atormenta os seus habitantes pelas ca-

lamidades passatlas, e aos transtornos provindos da execucao do convenio de Ma-
drid de 1880, aguarda occasiao propicia para celebrar o dito tratado, visto corno

deseja que n'elle fìquem prescriptas vanlagens superiores às que existem nos tra-

tados vigentes entre Marrocos e outras nacòes, e das quaes tem gosado Portugal.

Acceitou, com assentimento do governo portuguez, em 1860, as funccòes de
vice-consul do Brazil em Tanger, e em 1878 elevaram-o à categoria de consul da
mesma nacSo no imperio. É commendador das ordens de Cbristo e de Izabel a
Catbolica; grande oflicial da de Nichad El-Jftikar, de Tunis: cavalleiro hospita-

lario, de numero, de Hespanha ; da ordem da Uosa, do Brazil, e està ultima mercé
concedida pela solicitude com que acudiu aos naufragos da corveta brazileira

D. Jzabel, despedacada nas costas de Marrocos, 6 milbas ao S. de Cabo Spartel,

em a noite de 11 de novembro de 1860. È socio da sociedade de geographia de
Lisboa, honorario do circulo consular da Belgica, etc. Tem retrato e biographia

em folhetim no Diario Ulustrado n.° 2633 de 14 de setembro de 1880. No fina

lé-se : «O appellido Collaco tem em Marrocos tal prestigio, que os mouros quando
ainda hoje quercm rememorar os feitos de um christao illustre, apontam para o
vulto venerando de Jorge José Collaco (pae do biographado), que se finou em
Tanger em 1858. recebendo por essa occasiSo a familia de que elle era chefe as

mais altas demonstracòes de apreco, sendo o corpo do finado acompanhado à se-

pultura por todos os habitantes da cidade, sem distinccao de classe ou de reli-

giào».

A Viagem (n.° 3061) foi reproduzida no livro seguinte:

8339) Viagem de sua magestade el-rei o senhor D. Fernando a Marrocos, se-

guida da rffsmprao da entrega da gran-cruz da Torre e Espada, ao sultào Sid-

Mohammed. . . . Dedicada à sociedade de geographia de Lisboa. Tanger, na imp.
Abrines, 1882. 12 ° gr. ou 8.° de vi-122 pag. — Na introduccào escreve o sr. Da-
niel Collaco, que este livro, alem da commemoracao de um facto grato a Portu-

gal, recommendava-o a circumstancia, alias lisonjeira para o auctor e para a na-

cào, de ser o primeiro liviinho pitblicado em Tanger, no idioma portuguez. No
firn, o impressor pòe o seguinte :

« Se supplica aos indulgentes leitores que, attendendo a ser este o primeiro
livro que sae do prélo, que tambem pela primeira vez se estabelece no imperio

de Marrocos no meio das imaginaveisdiflìculdadesem que tenho tido que luctar,

devidas às condicòes excepcionaes em que ainda permanece este paiz, desculpem
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por tao fuiidadcs motivos, as muitas fallas que a impressilo d'este trabalho deve
olTerecer contra o sincero desojo do impressor.

«Tanger e dezembro de 1882.= G. T. Abrines.»

Tem, alom de arligos e diversas poesias:

8340) Relacào das dynastias marroquinas a tè o actual sultao Muìey El-lias-

san, seguida de urna noticia àcerca do interessante pharol do cabo Sportela etc. —
Saiu no Diario do governo n.° 126 de 8 de junho de 1874.

JOSÉ DANIEL RODRIGUES DA COSTA (v. Dice, tomo hi, pag. 304).

Nasceu a 30, e n5o 31 de outubro de 1757. Obteve do governo, para a im-

pressa*) das suas obras, um privilegio pelo desembargo do paco. V. no Portuguez,

de Joào Bernardo da Rocha, voi. x, pag. 280.

0 poema Balùo (n.° 3074) lem outra edicSo (a (erceira) em Lisboa, na imp.

de Joào Nunes Esleves, 1822. 8.° de 46 pag.— 0 sr. Pedro Augusto Dias, digno
lente da escola medico-eirurgica do Porto, creio que possuc as tres edicóes.

Acrescente-se :

8341) Entrada que dm no inferno a Ul.
m " e ex."" sr' D. Constituicdo, me

foi levada pelo diabo, etc. Lisboa, na imp. de Victorino Rodrigues da Silva, 1823.

JOSÉ DANIEL DA SILVA PEREIRA TAVARES, filho de José Da-
niel da Silva Pereira. Naturai do Fundtfo. Cirurgido- medico pela escola de Lis-

boa, defendeu these a 22 de julho de 1868. Seguiu depois o systema homoeopa-
thico e assim estabeleceu consultorio em Lisboa. — E.

8342) Estudo sobre as differentes manifestaeues da carbunculose. (Tbese.)

Lisboa, na typ. Franco-portugueza, 1868. 8.° gr.'de 103 pag. e mais 2 innume-
radas no firn.

D. JOSÉ DANTAS BARBOSA (v. Dice, tomo iv, pag. 305).

A Breve noticia (n.° 3081) tem vi-159 pag.

V. o mais que se cscreveu nos «additamentos», pag. 468.

JOSÉ DO DESTERRO. . . — E.

8343) Descripcào do reino da Polonia antes da sita desmembrafào. Lisboa,

na oflic. de Manuel de Jesus Coelbo, 1863. 8.° gr. de 24 pag.

JOSÉ DIAS DE ALMEIDA JUNIOR, filho de José Dias de Almeida,

naturai do Porto. Nasceu a 1 de novenibro de 1854. Cirurgiio-inedico pela es-

cola do Porto, defendeu tbese a 13 de julho de 1877. — E.

834ì) Hospitaes: necessidade de um hospital-barraca para a pratica de ope-

racyes. (Tbese.) Porto, na typ. e livraria peninsular de José de Mattos Camino,
1877. 8.° gr. de 78 pag. e mais i de proposifOes.

JOSÉ DIAS FERREIRA, filho de Antonio Ferreira Dias, naturai de Al-
deia Nova, districto de Coimbra. Nasceu a 30 de novembro de 1837. Depois do
curso do lyceu de Coimbra, em que revelou nao vulgar inlclligencia e naturai

applicacao, matriculou-se no primeiro anno de theologia na universidade, porque
desejava seguir a vida ecclesiastica

;
porém, no firn do segundo anno passou para

a faculdade de direito, cujo curso terminou com distinccào, sendo premiado em
todos os annos. Fez formatura em 1859 e doutorou-se no anno seguinte. Despa-
chado substituto extraordinario em 1861, ordinario em 1862, e lente cathedra-

tico da faculdade de direito (sex la cadeira, direito ci vii portuguez, em curso

biennal com a nona cadeira), em 1865. Deputado às cortes desde 1861, repre-

sentando os circulos de Arganil, Anadia, Beja e Aveiro. Foi ministro da fazenda

em 1868 e 1870; interino da justica, em 1870; interino do reino, de 3 de junho
a 31 de julho, e eflectivo de 4 de julho a 29 de agosto do mesmo anno- E do
conselho de sua magestade, ministro e secretano d'estado honorario, gran-cruz

Digitized by Google



JO

da ordem de Carlos III de Hespanha, socio effeclivo da academia rcal das scien-

cias de Lisboa, e da sociedade de geographia de Lisboa; correspondente do in-

stitulo de Coimbra, advogado da compauhia de credito predial portuguez, e desde

muitos annos tem Qualmente em Lisboa escriplorio de advogado. Como juris-

consulto é dos mais illustres no fóro portuguez. Em 1883, estando em Madrid por
occasiao da visita da famiiia real portugueza a córte hespanhola, a academia de
jurisprudencia d'aquelia capila! convocou urna sessàode homenagem aoabalisado

estatlisla e juriscotisullo, e o sr. conselheiro Dias Ferreira proferi u uni mui nota-

vel discurso, quo està reproduzido ou extraclado nas actas da mcncionada aca-

demia. V. Iìibkographia da imprenda da universidade, do sr. Scabra de Albuquer-

que, anno 1877 (impressa em 1883), de pag. 59 a 61. Tem retralo e biographia

na Mosca, n.° 51 de 25 de janeiro de 1885. V. iguaimente o periodico .4* insti-

tuieGes, e o Diccionario enciclopedico de la masoneria, pubiicado em Barcelona

(1883). cuad., 11. 0
,
pag. 224 c 225. Està ultima biographia occupa tres columnas, e

n'ella se 10 : « Es (Dias Ferreira) uno de los mais ilustres contemporaneos de
aquella nacion (Poi tugal) y osta considerado corno il primer abogado de Poi lugal.

Es tan modesto corno laborioso y nadie mejor que ci puede glonarse de haberse

elevado por sus propios merecimientos ... ha sido el primcro y unico basta ahora

que ha recibido la invoslidura de la représentacion naeional, éuando era todavia

estudiante, pues cn 18G0 fué clcgido diputado y desde aquel ano se ha sentado

siempre en los bancos del congreso ...» — E.

8345) Emaio sobre os primeiros elemento* da Iheoria da estadìstica do ex.
mo"

sr. Adriào Pereira Forjaz de Sampaio. Coimbra, na imp. da Universidade, 1857.

8.° gr. de 155 pag., em que se eomprehende a lista dos assignantes.

8340) Annotacùes aos elemento* de direito naturai do ex.
mo

sr. Vicente Ferrei*

Neto Paiva. Ibi, na mesma imp., 1858. 8.° gr. de 288 pag.

8347) Nocues fundamentaes da pliilosophia do direito. Ibi, na mesma imp.,

1861. — Saiu nova edicao: Nogues elementare* da pliilosophia do direito. Ibi,

mesma imp., 1864. 8.° gr. de 404 pag.

8348) Minuta da appeliagùo na causa de investigacelo de paternidade illegi-

tinta intentada por José Delphino Mendes Veiya e D. Guilhermina Amalia Mendel
Veiga, contra José Mendes Veiya. Lisboa, na tvp. Universal de Thomas Quintino

Antunes, 1871. 8.° de 39 pag.

8349) Dimnso proferido na sessùo nocturna de JO de dezembrode 1870 pelo

sr. José Dias Ferreira ... Pubiicado por algvns amigas do pniz, admiradores do

talentoso orador. Porlo, na typ. do Diario mercantii, 1871. 8.° br. de 44 pag.

—

É a defeza do governo de 19* ue maio, a que pertencéra o illustre orador.

Na inlroduccao deste discurso dà-se o motivo da impressao em separado.

Ahi se ìè : « Publicamol-o porque julgàmos fazer um servilo deixando avaliar do
paiz o que fez e intentava fazer o tninisterio que saiu do movimento militar de
19 de maio. Publiiàmol-o alem d'islo para se tornar bem conhecido o distincto ta-

lento do mais notavo! ministro d'esse gabinefe. Sem concordarmos completamente

com algumas das apreciacócs relrospeclivas feilas pelo illustre estadisla, nao se

póde duvidar que elle annunciou verdades irrecusaveis e mostrouse a altura da
posicilo politica, que tem assumido no paiz pelo seu merecimeuto pessoal . . .»

8350) Rrftexùes juridicas a favor do visconde e viscondessa de Trattano na
causa que elles intentaram contra D. Maria do 0 Osorio Cabrai para annullar o

testamento com fjue falleceu lìartholomeu da Costa Macedo, etc. Lisboa, na typ.

Universal, 1872. 8.° gr. de 144 pag.

8351) Codigo civil portuguez annotado. Lisboa, na imp. Nacional, 1870.

Tomo i, de xv-442 pag. — Ibi, 1872. Torno n de 500 pag.— Ibi. 1872. Tomo ni

de 492 pag.— Ibi, 1874. Tomo iv de 490 pag.— Coimbra, imp. da Universidade,

1877. Tomo v de 472 pag.

8352) Minuta de revista crime a favor do rccoirido Manuel des Santos Cas-

tro no processo n.° 8:700. Lisboa, na typ. Progresso, 1872. 8° de 14 pag.

8353) Questuo de inventario. Autos de appeliagùo entre partes: appellantes,
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D. Maria do Canno ; appellate, Pedro da Silva da Cerveira Montenegro de Bour-
bon. Ibi, na mesma imp., 1874. 8.° de 22 pag.

8354) Questuo de arresto por motivo de abalroamo entre o vapor inglez City

of Meca, e o vapor portuguez Iugulano. Ibi, na mesma typ., 1875. 8.° de 16 pag.

8355) Discurso pronunciado na camara dos senhores deputados na sessuo de

30 de abril de 1879. etc. Ibi, na imp. Nacional, 1879. 8.° de 55 pag.— É relativo

à questuo de fazenda, e principalmente à necessidade imperiosa de nào deixar

augmentar a divida fluctuantc e o deficit.

8356) Questuo rincular. Ibi, na typ. do Diario da manna*, 8.° de 19 pag.

—

Trata de uni processo do abolicao de vinculos, em que figuram a baroneza de

Argaraassa, D. Maria das Dores e Veiga e outros.

. 8357) Aggravo n.° 19:631. Relator o ex.
mo

visconde de Mìdòes. Aggravante

0 dr. Alberto Carlos Cerqueira de Faria, aggravados a condessa de Geraz do Li-

ma e marido. Objecto da questuo: o dr. Alberto Carlos Cerqueira de Faria na
qualidade de cabeca do canal na heranca de sua mulher a baroneza de Folgosa.

Ibi, na typ. Lisbonense, 1882. 8.° de 45 pag.

8358) Discursos contra a proposta syndicato Salamanca, etc. Ibi. na imp.

Nacional, 1882. 8.° de 113 pag.— Silo Ires os discursos : o primeiro proferido nas
sessoes de 22 e 23 de maio (pag. 1 a 11, e 12 a 64); o scgundo, na de 3 de ju-

nho (pag. 65 a 96); e o terceiro, na de 17 de julbo do dito anno (pag. 97
a 113).

8359) Questuo judicial entre a ex.
m* sr." D. Maria das Dores Silva e Al-

meida, appellante, e seu fillio o ex.
mo

sr. Carlos Maria Eugenio de Almeida, appel-

lado. Ibi, na typ. Lisbonense, 1882. S.° de 99 pag.

8360) Urna decisuo iniqua. Embargantes Condessa de Geraz do Lima e ma-
rido, embargado dr. Alberto Carlos Cerqueira de Faria. Ibi, na imp. Nacional,

1883. 8.» de 32 pag.

8361) Questuo de doacòes. Relator o ex.
mo

conselheiro Mexia Salerno. Eni'
bargantes, Carlos Maria Eugenio de Almeida e mulher ; embargodos, D. Ma-
ria das Dores Silva e Almeida e outros. Ibi, na imp. de Lalleroant-frères, 1883.

8.° de 58 pag.— Coni rcspeilo a este litigio, veja-se no artigo do dr. Joaquim
José Maria de Oliveira Valle, n'esle tomo, pag. 87, o n.° 7175.

8362) Causa celebre. Questuo de investigacelo de paternidade Hlegilima. Au-
ctores, D. Guilhermina Eugenia de Carvalho e Mha, réus os herdeiros do bardo

da Gloria. Relator o ex.""' sr. J. J. da Cunha Rivara. Ibi, na typ. Lisbonense,

1883. 8.° gr. de 142 pag.

8363) Recurso n.° 19:197. Embargos à ultima parte do accordào de 2 de

marco de 1883. Embargantes Victorino Cardoso Valente e fdho ; embargados Do-
mingo* Antonio de Ijira e mulher. Relator, ex.

mo
sr. conselheiro Brandùo. Ibi,

na mesma lyp., 1883. 8.° de 61 pag.

8364) Recurso de revista w.° 18:406. Embarganle D.Anna Carolina de Car-
valho Leite Ancide e outros; embargado, José Antonio Goncalves Barbosa, na qua-
lidade de cessionario de Maria Goncalves, viuva. Relator o ex.

ma
sr. conselheiro

Augusto Henriqnes Ribeiro de Carvalho. Ibi, na typ. do jornal 0 povo. 1884.
8.° de 16 pag.

8'565) Recurso da revista 20:219. Recorrentes, Antonio Augusto Lopesda
Costa e Antonio Luiz da Silva, reconidos José Capello e outros. Relator o

ex.
m0 Antonio Maria do Conto Monteiro. Ibi, na typ. da Viuva Sousa Neves, 1884,

8.° de 54 pag,

8366) Discursos sobre a reforma da lei eleitoral, profeì'ulos nas sessoes de 8
e 10 de marco de 1884, etc. Ibi, na imp. Nacional, 1884. 8.° de 76 pag. — 0 pri-

meiro vae de pag. 1 a 53 ; e o segundo de pag. 55 a 76.

8367) Discurso sobre a reforma da constituicùo proferido em sessuo de 29 de

janeiro de 1884, etc. Ibi, na mesma typ., 1884. 8.° de 26 pag.

8368) Discurso sobre a reforma penai proferido na sessuo de 18 de abnl de

1884, etc. Ibi, na mesma imp., 1884. 8.° de 39 pag.



8369) Hecurso de revista n.° 20:271. Recorrentes José Antonio Cardoso e

mulher, recomidos Boaventura da Costa Dourado e outros. Relatar o ex.
mo

sì'.

conselheiro Abranches Castello Branco. Ibi, na lyp. Lisbonense, 1884. 8.° de

16 pag.

Existe major numero de folhetos respectivos a questCes juridicas, em que
tem intervido o sr. conselheiro Dias Ferreìra, porém n5o me foi possivel tornar

nota de todos, porque, no decurso de mais de vinte annos, muitos se acham in-

teiramente exliaustos, e o proprio auctor nao os possue em colleccSo.

JOSÉ DIAS PEREIRA (v. Dice., tomo iv, pag. 306).

A Arte magica (n.° 3083) tem 60-346 pag., e mais 2 de errata.

A versao ( n.° 3085) da Ode xvn do litro u de Horacio saiu primeiramente
no livro da traduccSo do dialogo Catao, de Cicero, por Thomas José de Aquino,
a pag. 109.

JOSÉ DIAS PINTO CARNEIRO, creio que portuguez. — E.

8370) Poesias. Hio de Janeiro, na lyp. Luso-brazileira de J. A. Ribeiro de
Rezende, 1866. 8.° gr. de 55 pag.

* JOSÉ DIAS PINTO DE FIGUEIREDO, medico pela escola do Rio
de Janeiro.— E.

8371) Hemostasia cirurgica. Preparando da strychnina e suas propriedades.

Os venenos operam pela sua accào mechanico-chimica ou pela absoi'pfùo? O que se

deve entender por absorpeuo. 'Tetano traumatico. (These.) Rio de Janeiro, 1859.

JOSÉ DIOGO AHROIO, filho de José Francisco Arroio, naturai do Porto,

nasceu a 23 de junho de 1854. Doulor em philosophia pela universidade de

Coimbra, lente da cadeira de zoologia na academia polytecnnica do Porto, socio

do instituto de Coimbra, etc— E.

8372) Estudo sobre a cellula vegetai. Coimbra, na iinp. da Universidade,

1880. 8.» gr.

8373) O reino dos protistas. Apreciacuo da legitimidade d'està hypothese na
classifkacào dos seres organisados. Porto, na imp. Portugueza, 1881. 8.° gr. de
114 pag.— Serviu este traballio de «dissertacao de concurso a academia polyte-

cnnica do Porto».

JOSÉ DIOGO SOUTO. . . — E.
8374) Pedro V e Luiz I. Poesia . . . recitada no theatro Baquet em a noite

de 2 de dezembro na presenca de sua magestade. Porto, na typ. de A. Leal, 1863.
8.° de 14 pag.

8375) Amica veritas : poesia recitada da gateria do palacio de crystal em a
noite do sarau litterario em honra de Camoes. Porlo, na imp. Portugueza (sem
data, mas é de 1880). Urna pagina de texto e outra de rosto.— Segunda edtcdo.

Ibi. — Terceira edicùo. Com urna carta do sr. Camillo Castello Branco e ojuizo
da imprensa. Porto, na imp. Commercial. 8.° gr. de 19 pag. e mais 4 innumera-
das.

JOSÉ DIONISIO CORREIA, nasceu em Lisboa a 22 de setembro de
1808. Habilitado com distinrcào no curso de pharmacia, que terminou em 182D.

Em 1831, em virtude de concurso, recebeu a primeira nomeacào para adminis-
trador da pharmacia do hospital de S. José, que exerceu até que foi aposentado
ao cabo de longos e bons servicos. Desempennou muitas e variadas commissóes,
corno membro do jury de exames de pharmacia na cscola inedico-cirurgica de
Lisboa, membro e secretano da commissao incumbida da reforma pharmaceu*
tica, vogai do antigo conselho de saude publica do reino, antigo examinador e vi-

sitador das boticas, etc. Foi o primeiro iniciador e fundador da sociedade phar-

Digitized by Google



JO 299

maeeutica lusitana, cm 4834, e por lai modo se liouve na dedicalo a este insti-

tuto, ao qual se devotàra com singular abnegalo e com muitos sacrificios pes-

soaes, que, depois de excrcer diversos cargos, pi imeiro secretano, vice- presidente

e presidente, vogai, presidente e relator de varias de suas seccòcs, membro do
seu Jornaly foi, por voto unanime e eni sessflo solemne reatisada em 1878, con-

decorado com o diploma de « presidente honorario « da dita sociedade, o pri-

meiro e unico galard.lo d'està natureza, que ella conferia ao seu priniciro conso-

cio, e dos mais prestanles e benemeritos. Tinha igualmente os diplomas de socio

da sociedade das sciencias medicas de Lisboa, da associalo industriai portuense,

das academias de cirurgia matritense e de medicina e de cirurgia de Ladiz; das

sociedades medico botanica de Londres, das pharmaceuticas do norie da Allema-
nlia e Baviera Rhenana, do instituto patentino de sciencias medicas, etc. Para
desenvolvidos esclarccimentos, vejam-se a Galeria dos auctores mais celebres da
medicina, cirurgia epharmacia ; a Historia de la farmacia por los lectorcs I). Quin-
tino Chiarlona y D. Carlos Mallaoina ; o discurso do sr. JoSo José de Sousa Tel-

les publicado no Jcrnal da sociedade pharmaceutica lusitana, 7.* serie (Dice, to-

mo x, pag. 293, n.° 0226).— M. a 3 de setembro de 1884. Todas as folhas diarias

de Lisboa lìzeram a devida e mui saudosa commemoracà"o do fallecimento d'este

esclarecido e laborioso pharmaceutico, gloria da sua classe
;
porém o artigo mais

extenso e minucioso é o que saiu no Commercio de Portugal n.° 1629, de 5 do
mesmo mez.

0 sr. José Tedescbi, redaclor principal e proprietario do J&rnal de pharma-

com reirato (5 de dezembro de 1884).—V. tambem a commemoracào, com re-

trato, inserta no Jomal da sociedade pharmuceutica lusitana, n.° 12, 8." serie

(50.° anno), pag. 225 a 262. Contém artigos e discursos dos srs. José Ribeiro

GuimarSes Drack, Joflo José de Sousa Telles, José Tedeschi, Emilio Manuel Fra-
goso, H. Lima, sendo em parte transcriptos do Commercio de Portugal, Occidente,

Boletim noticioso da casa pharmaceulica (Porto), Gazeta commercial, Correio da
manhà, etc.—E.

8376) Discurso recitado na sessdo solemne anniversaria da sociedade phar-
maeeutica lusitana em 24 de julho de 1868.— No Jomal da sociedade das scieii-

cias medicas, tomo xxxn (1868), a pag. 261; e no Jornal da sociedade pharma-
ceutica lusitana, voi. iv, da 5.* serie (1868), a pag. 167.

JOSÉ DIONYSIO LOPE8. .

.

Publicou em separado, na imp. Nacional de Nova Goa, em 1845, urna res-

posta à Voz dos povos da India, a proposito de urna questSo eleitoral, em que in-

tervieram diversa» folhas, dando tambem à estampa explicacóes a este respeito.

V. em a Breve noticia da dita imprensa, do sr. Francisco Jo5o Xavier, a pag. 83,
os n.°* 88, 96, 97 e 98.

JOSÉ DIONYSIO DE HELLO E FARO, naturai de S. Martinho de
Monros, nasceu em 1834. Depois de praticar corno tachygrapho na camara dos
deputados, foi para o Rio de Janeiro e ahi se conservoù, dando-se ao commer-
cio. Ao regressar à patria, com alguns bens, foi eleito deputado às córtes. Colla-

borador effectivo do Commercio do Porto, escreveu ahi urna serie de artigos

àcerca de varios assumptos de interesse material, linhas ferreas, porto artificial

de Leixóes, ponte sobre o Douro, etc: e outra serie especialmente dedicada a
tratar da importanza que tiveram os vinhos portuguezes na exposicSo uni versai

de 1867 em Paris e do desenvolvimenlo que podia dar-se ao seu commercio. Es-
tes ultimos artigos foram escriptos segundo apontamentos colhidos pelo auctor

em urna viagem por Franca, Belgica, Allemanda, Suissa e Hespanha. Pouco de-

pois, colligia outros apontamentos para o livrinho patriotico, que menciono em
seguida. Pertencia a diversas associacóes. Socio e director da associalo com-
mercial de Lisboa, membro da commissao Primeiro de dezembro de 1640, etc.—

eia, dedicou pplemento especial d'tesse jornal,
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Morreu de affeccao pulmonar cm Coimbra, às oito horas da manhà" de 8 de maio
de 1877. V. os periodicos da epocha, que rememoraram o passamento deste adivo
e talentoso cidadfio. — E.

8377)^ Forcas defensivas de Portugal, hoje e àmanhà. Lisboa, na typ. Uni-
versa!, 1868. 8." de 82 pag. — 0 auclor, n'este tscripto, accentua que «Portugal
nao é um paiz cansado, e menos rxhausto, e que pelo contrario ainda tem re-

cursos, que se hoje estao dispersos, podem àmanhà ser reunidos n'uma forte or-
ganisacào, e chegar-lhe de sobra para ostentar a sua posilo de paiz livre, e
repellir à mito armada qualquer tentativa conila a sua independencia».

Alein d'isso, lembra os meios que Ihe parecem mais adequados para por o
reino de Portugal ao abrigo de qualquer invasilo do lado da Hespanha, com a
aual o auctor quer que a sua patria viva em uniao a todos os respeitos, inenos
de governo. V*. sobre igual assumpto o artigo Iberia, e os que se referem a
José Pauliuo de Sa Camciro, D. Luiz da Camara Leme, Osorio de Vasconcel-

los, etc.

8378) Actas das assemblèas geraes em Lisboa nos dias 20 e 22 de julho de

1874. Ibi, ni mesma lyp., 1874. 8.° gr. de 31 pag. — Publicou cste folbelo na
qualidade de secretarlo da mesa da assemblèa geral da companhia carris de

ferro de Lisboa.

Tem discursos no Diario das sessues da camara dos senhores deputados ; e

um ou dois relatorios àcerca da gerencia da direccao da associalo commercial
de Lisboa.

JOSÉ DOMIXGIJES FORTUNA E SILVA ... — E.
8379) Os fdhos dos tres leitos ou os dispersos. Brama contemporaneo em ciuco

actos, approvado pelo conservatorio dramatico brazileiro. Rio de Janeiro, na tvp.

de Pinheiro <5c C, 1863. 8.» gr. de 126 pag.

JOSÉ DILUITE MACUADO FERRAZ (v. Dice, tomo iv, pag. 308).

M. a 8 de selembro de 1861, com oilenla e sete annos de idade, tendo sido

pouco antes agraciado com o titillo de visconde de Santa Luzia. Saiu um necro-

logio no Diario de Lisboa de 14 do mesmo mez e anno.

P. JOSÉ DILUITE DE MAGALUÀES, bacharel em tbeologia. Seu ir-

mao publicou postbuma a seguitile obra:

8380) Heportorio remisssivo canonico -theologico. Porto, 1866. Fol. oblongo.

JOSÉ DL'ARTE DE OLIVEIRA JUMOR, fillio de José Duarte de Oli-

veira, negocianle abastado da piaga do Porlo, e de D. Maria da Luz da Silva

Campos e Oliveira. iNasceu n'aquella cidade a 4 de outubro de 1848. Fui educado

em Londrcs, onde adquiriu variada instruccSo lilteraria e commercial Itegres-

sando a terra nalal, licou empregado no escriptorio de seu pae, onde ainda se

conserva. Tem dedicado as horas de ocio aos estudos especiaes da botanica, de

que é apaixonadamenle amador; e os seus escriptos, guiados por essa preditec-

elo, e realcados por excessiva modestia, nào teem saido d'esse campo, cullivado

com publica ulilidade. Tem sido o redactor effeclivo e benemerito do /ornai de

hortienitura pratica, de que ja liz a devida nien^o; e collaborado em quasi todas

as publicafòes destinadas à agricultura, publicadas em Portugal. Conseguindo

premios, corno expositor, ou promotor de exposicoes horticolas e agricolas, ou
corno escriptor agricola e botanico distincto, o seu nome é muito conhecido e

apreciado no estrangeiro. Representou Portugal n'um congresso horticola da Bel-

gica. —E.
8381) Almanach do hortimilor para 1871. Guia indispensavel a todooagri-

cultor e horticultor. Porto, na typ. da Livraria nacional, 1870. 8.° de 128 pag.

com grande numero de gravuras intercaladas no texto. Aleni do calendario do

horticultor, contém uina curiosa miscellanea de artigos inslructivos e uteis, ad-
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aptados a" indole da obra. — Idem. Segundo anno. 1872. Ibi, na mcsma imp., 8. tt

de 142 pag. com gravuras.

Està nublicacao ficou por alguns annos interrompida, sendo os ultimos tres,

correspondentes a 1879, 1882 e 1883, impressos em Lisboa por conta do editor

David Corazzi.

8382) Breve noticìa sobre o «Eucalyptus globtilus» e a utilidade da sua cui-

tura em Portugal Porto, na typ. Lusitana (sein data, mas é de 1870). 8.° de
31 pop.

8383) Phylloxera vastalrix. Porto, 1872. 8.° coni 10 gravuras.

8384) Noticia sobre as araucarias cultivadas em Portugal. Ibi, 1873. 8.°

8385) 0 campo e o jardim. Ibi, 1873 — Foi seu collàborador n'esta obra o
sr. Antonio Batalha Reis.

8386) Algiinuis consideracóes sobre a nova molestia das vìnhas. Ibi, 1874.

8387) Prado permanente. Ibi, 1875.

8388) 0 jardim na sala, quasi indispensavel a lodo o ridtivador de plantas

de sala. Ibi, 1876. Com 00 gravuras.

8389) Diccionario das peras portuguezas. Ibi. 1880.

8390) A vida das flore*. Lisboa, editor David Corazzi, 1882-1884. Com chro-

mo-lilliographias.— Saiu com a indicalo de «Traduzida por urna sociedade lì t-

teraria, sob a direccao de Duarte de Oliveira Junior», mas parece-me que o tra-

balho da versSo é lodo d'este auctor. A obra consta de 2 tomos. Estava a findar

a impressilo do tomo n em dezembro de 1884.

O Jornal de horticidtura pratica, de mie o sr. Duarte de Oliveira Junior

tem sido p principal redactor desde a funaacfio em 1870, e que jà mencio-

nei n'este tomo, pag. 191, clirgou no presente anno ao voi. xv. Os quatorze vo-

lumes anteriores comprehendem quasi 4:000 pag. de texto e 1:000 gravuras,

sendo algumas das estampas de maior formato e coloridas. As medalhas de piata

com que tem galardoado o Jonial de horticultura pratica, e reconbecido a impor-

tanza dos esforcos do seu redactor e do seu proprietario, sSo : na exposi$So nor-

ticola de Lisboa de 1870; na de Gand de 1872, na de Lyon de 1875, na de
Bruxellas de 1876. nado Porto de 1877, na de Barcelona de 1877, e na de Ams-
terdam de 1883.

JOSÉ DUARTE PEREIRA DO AMARAL, fìlho de Manuel Gaetano do
Amarai. Nasceu em Ovar a 6 de abril de 1851. Cirurgiao-medico pela escola do
Porto, defendeu tliese a 14 de julho de 1877. — E.

8391) Breves c-onsideraedes sobre a asthma. (These.) Porto, na typ. de Anto-
nio José da Silva, 1877. 8." gr. de 59 pag. e mais 1 de proposigOes.

JOSÉ 'DUARTE RAMALDO ORTIGÀO, fìlho de Joaquim da Costa
Bamalho Ortigao, oriundo de urna nobre familia do Algarve. Naturai do Porto,

nasceu por 1837. Depois de certa ordem de estudos, dedicou-se ao magisterio, e

seguiu ao mesmo tempo a carreira lilteraria, entrando para a redaccilo do Jornal

do Porto, onde teve a seu cargo as seccóes noticiosa e do folhetim. Em 1869 saiu

d'aquella cidadc e veiu estabelecer a sua residencia definitiva em Lisboa, por ter

sido nomeado officiai da secretaria da academia real das sciencias, funccao que
ainda desempenha, collaborando em diversos periodicos : Revolumo de setembro,

Diario de noticias, Diario popular, Jornal do commercio, Diario'da manhù, Ga-
zeta de noticias, do Rio de Janeiro, para a qual escreve quatro vezes por
mez, revislas litterarias e artigos de viagens, ora publicados em folhetim, ora no
corpo do jornal, com a assignatura do auctor. Em 1871, de collaboralo com o

sr. José Maria Éfa de Queiroz, com o qual jà tinha composto um romance para

o Diario de noticias, no mesmo anno, fundou a publicarao denominada As [ar-

pa*, que adiante menciono. Tem por vezes pertencido aós jurys de exame no ly«

ceu nacional de Lisboa, e a algumas commissó"es de servico publico. Tem reirato

e biographia pelo sr. Gualdino de Campos, na Mosca, n.° 28. de 19 de agosto de
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1883. Ahi se lé: «Nos escriptos de Ramalho Ortigào, desde que principiou a

exercitar a sua penna brilhante, em diversas publicacoes litterarias do Porto, nos

livros Contos cor de rosa, Em Paris, Praias, no prologo a edicào dos Lusiadas,

nas Farpas, e folhetins da Gazeta de noticias, do Rio de Janeiro, que foi o seu

Brazil, evidenceia-se urna progressiva cultura intellectual, urn estudo aturado, um
espirito avido de saber, que milito noma o escriptor. Està firme resolueAo de se

orientar sobre os productos da litteratura e conquistas das sciencias sociaes, tor-

nain-o respeitado, temido e ao mesmo tempo sympathico. Foi professor, e eon-

sagra especial attencfio à pedagogia. Como estylista podia ser um puristi, nffo só

porque foi educado na cultura grega e romana, corno manuseou os nossos classi-

cos; mas elle prefere que a plivsionomia da sua linguagem seja originai, indivi-

duai, tonici», expressiva antes de ludo». Tem tambem retrato e biographia pelo

sr. Eca de Queiroz na Renascenca.— E.

8392) Litteratura de hoje. Porto, na typ. do Jornal do Porto,. 1866. 8.° gr.

de 61 pag. —V. no artigo Bom senso e bom gosto, tomo vm, de pag. 404 a 408,

os n." 12, 18, 23 e 25.

8393) Em Paris. Ibi, na typ. Lusitana, 1868. 8.° de 236 pag. — Sao eslu-

dos e observacóes do auctor na digressao que fizera a Paris por occasiào da ex-

posicao universal em 1867. V. a respeito d'està obra o artigo do sr. Pinheiro

Chagas em os Novos ensaios critico*, de pag. 26o a 275 ; o Aristarcho portugxiez,

de pag. 37 a 41; e o Diario do povo, do Rio de Janeiro, de 20 de dezembro de

1868, folhetim assignado Fausto (Emilio Zaluar).

8394) Historias cor de rosa. Lisboa, typ. da Academia real das sciencias,

1870. 8.° de 203 pag. e 1 de indice.— Conlém: «A danca», «A morte de Rosi-

nha», «Gastao», «Ella e elle», «Urna visita de pezames», e «Na aldeia». V. o fo-

lhetim do sr. Julio Cesar Machado, na Gazeta do poco, n.° 161 de 28 de abril de

1870.

8395) O mysterio da estrada de Cintra. Cartas ao «Diario de noticias». Ibi,

na imp. de Sousa Neves (editor A. M. Pereira), 1871. 8.° de 264 pag.— Saira

primeiramente em folhetins do Diario de noticias, de collaboracào, corno notei,

com o sr. José Maria Eca de Queiroz. Quando appareceram as primeiras cartas,

sem se saber quem era o auctor d'ellas, e se se baseavam em algum facto veri-

dico, a curiosidade esteve muito excitada e fez augmentar a tiragem do Diario

de noticias. A final, este jornal desvendou o mysterio dos auctores, e o do romance,

que era alias urna boa manifestalo de dois bellos talentos.— Segunda edicdo.

Editor A. M. Pereira, Ibi, na typ. e esteriotypia moderna, 1883. 8.° de x-242
pag. e mais 1 innumerada, com urna nota final assignada pelos auctores. (A data

e de 1885, por ter acabado a impressalo na segunda quinzena de dezembro de
1884. )

8396) As farpas. Chronica mensal da politica, das letras e dos ccstumes. Ibi,

na typ. Universal de Thomas Quintino Antunes, 1871. 16.°— De collaboracào

tambem com o sr. José Maria Eca de Queiroz. O primeiro numero, comprehen-
dendo um fasciculo de 96 pag., appareceu em junho, mas refendo ao mez de maio
do dito anno. Continuou regularmente por algum tempo, depois foi apparecendo
em periodos irregulares, e em 1883 veiu à luz mais um numero da nova serie,

desde entào até o presente nao se imprimiu mais nenhuin. Creio que ficou inter-

rompida, mas nao cessou de todo, essa publicacSo critica e humoristica, de que
é hoje diflkil formar urna colleccSo completa. 0 sr. Eca de Queiroz só collabo-

rou nos primeiros quinze numeros. O numero de novembro de 1872 principia

por um artigo intitulado no summario A separando, no qual, despcdindo-se do
seu collaborador, a esse tempo despachado consul para a Havana, o sr. Ramalho
Ortigao cscreve : « Se um dia voltares, ca encontraras guardadas por mim, em tro-

pheu, as tuas delicadas bandarilhas, e sobre a nossa porta, para signal, o teu nome
encruzado com o meu, corno duas espadas n'um muro ». D'esse numero por diante,

apesar de continuar o nome do sr. Eca de Queiroz a figurar na capa das brochu-
ras, n3o ha nas Farpas artigo algum que nao seja do sr. Ramalho.
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A coltecelo completa, no momento presente, consta de 39 volumes. No Gmnd
dictìonnaire universal du dix-neuvième siècle de Pierre Larousse. Paris, 1875, voi.

xiii, pag. 664, léem-se a respeito das Farpas as seguintes linhas : «En 1871 mr. Ra-
malho Ortigao a fondé avec mr. Eca de Queiroz As farpas (les fléches) chroni-

que mensuelle politique et littéraire. Gerecueil qu'il dirige seul depuis 1872n'est
pas sans analogie avec les Guépes de Alphonse Karr, mais on y trouve une cri-

tique beaucoup plus large et plus acerée, aux idées trés avaneées et touchant

à tous les fails de la politique, de lalittérature et de lascience ». V. o sr. A. En-
nes nos folhetins da Gazeta do povo n.°* 527 e 528, de 26 e 27 de agosto de
1871; e tambem no artigo Jouo Henrique Ulrich Junior, no tomo x, pag. 273,

n.° 6055. Tem apparecido em differentes publicacóes, e em diversas epochas, outros

artigos e folhetos de apreciafao critica e censura das Farpas, mas nào os posso in-

dicar, porque nào tornei nota. Enlre os folhetos, na maxima parte publicados no
Brazil, figura um em lingua ingleza inlitulado As farpas e John BuU, ao qual

serve de epigraphe o seguinte trecho extrahido do American correspondent :

« As farpas is one of the very few publications in Portugal that takes an en-

lighteneu view of national topics, compatible with the civilization of surrounding

nations; and it is further distinguished by the fact that its contributors can write

sound sense without rhapsody, the common error of portuguese writers. Its ar-

ticles are writlen in a fearless and independent tone, and its criticisms on art, li-

terature, and politics, are distinguished by considerale ability and force of rea-

soning.»

8397) llygiene da alma, pelo barilo de Feuchterleben. Versilo portugueza. Ibi,

na typ. de Sousa & Fillio, 1873. 8." de 205 pag.—É o tomo i da «bibliotheca

dos livros uleis», de que foi editor o sr. A. Maria Pereira. V. o sr. Sousa Vi-

terbo no folhetim do Jornal do commercio n.° 6042 de 20 de dezembro de 1873.

Tem segunda edicuo.

8398) Ginx's Baby. Versffo portugueza. Ibi, na imp. Portugueza, 1874. 8.°,

2 tomos.— Constituem os n.°» 9 e 10 da Bibliotheca da • Actualidade » do Porto.

8399) Banhos de caldas e aguas mineraes. Porto, typ. de Bartholomeu II. de
Moraes, editores Magalhàes & Moniz, 1875. 8.° gr. de 135 pag. com gravuras in-

tercaladas no texto e treze estampas em separado.— Tem urna introduccào do
sr. Julio Cesar Machado (pag. 5 a 7).

8400) Notas de viagem. Sem indicalo do logar, nem de typ. (mas è do Rio
de Janeiro, na typ. da Gazeta de noticias, 1878), 8.° de vi-(innumeradas)-375
pag.— Saira antes na mesma Gazeta, que aproveitou a composito para este

livro.

8401) As praias de Portugal. Guia do banhista e do viajante. Porto, editores

Magalhàes & Moniz, na typ. de Bartholomeu H. de Moraes, 1876. 8.° gr. de 144
pag. com 10 estampas, desenho de Emilio Pimentel e gravurade JoSo Pedrozo.

—

Edicào de luxo.

8402) La renaissance et les Lusiades. Préface d'une noucelle édition des Lu-
siades, fatte par le Gabinet Portu^ais de Lecture de Bio de Janeiro, etc. Trad. do
portugais par F. F. Steenakers. Lisbonne, Mattos Moreira & (>, imprimeurs-édi-
teurs, 1880. 8.° de 150 pag.—É a versao do prologo de que fdra incumbido o
sr. Ramalho Ortigao para a edicào luxuosa dos Lusiadas, mandada fazer por
conta do Gabinte portuguez de leitura, do Rio de Janeiro, em commemoracào do
tri-centenario de Camóes.

8403) A instruccào secundaria na camara dos senhores deputados. Rio de Ja-

neiro, 1883, 8.° de 80 pag.

Pertencem-lhe o prologo da edicao das Primaveras, de Casimiro de Abreu,
feita pelo editor portuense Cruz Coutinho; e um estudo em francez, 37 pag. em
4.°, intitulado Coup d'oeil sur la civilisation au Brésil, fazendo parte do Catalogo

da exposifào do Brazil em Amsterdam. V. Colleccào dos relatorios sobre o caie"

do Brazil, publicados pelo sr. Eduardo Lemos (hoje fallecido).

Escreveu nos primeiros annos do jornal satyrico e de caricaturas Antonio
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Marta, fundado pelo sr Raphael Bordalo Pinheiro ; e tem algumas biographias hu-
moristicas no Album das (ìlorias, sob o pseudoni mo de Jodo Ri-bairo.

A imprensa noticiosa, ultimamente, annuncion que um editor tratava com o

sr. Kamalho OrtigSo de fazcr urna edicao completa das suas obras, o que daria

para mais de vinte volumes, cada uni coni titulo diverso.

JOSÉ EDUARDO DE ALMEIDA VIUIENA. . .— E.

8404) 0 emigrado. Romance originai. Aveiro, 1853. 16.°

0 sr. Almeida Vilhena é, desde muitos annos, o principal redactor do Cam-
peao das provincias, de Aveiro. Tem composto varias pecas para o theatro. porém
ainda n5o vi em Lisboa nenhum exemplar.

JOSÉ EDUARDO COELUO, ou EDUARDO GOELHO, filho de Jo3o
Gaspar Coellio e de I). Francisca do Carmo Coelho, naturai de Coimbra, nasceu

a 23 de abril de 1835. Por circumstancias particulares, e depois dos primeiros es-

tudos, veiu para Lisboa em verdcs annos, onde se dedicou àvida do commercio ;

aprendeu em seguida a arte typographica, que deixou inteiramente para se en-

tregar à carreiradas letras e do jornalismo, para onde o impelliam o seu talento,

vocaca*o invencivel e invariavel predileccao. Fez a sua estreia no Jardim littera-

rio, em 1854; e depois escreveu repetidas vezes para o theatro; foi correspon-

dente do National, do Porto e outros jornaes ; redactor principal, nos primeiros

annos, da Chronica dos theatros; redactor, na parte noticiosa, do Conservalo)',

accumulando depois o noliciario d'està folha com o da Revolucuo de setembro,

onde permaneceu alguns annos, a té que fundou, com o sr. Thomas Quintino An-
tunes, em 1865, o Diario de noticias, de (pie é um dos proprielarios e redactor

principal. A habilidade com que soube dirigir esla folha, isenta de paixóes, inde-

pendente dos grupos politicos, interessando as classcs populares na sua leitura,

clando-lhes um novo, seguro e poderoso elemento de instruceà*o, desenvolveram
por tal modo a empreza do Diario de noticias, que hoje é, seni contestalo, o pe-

riodico mais lido e o de maior tiragem em Portugal. Nenhum se Ihe avantaja.

ao que conjecluro, até hoje, em o numero dos seus collaboradores, e nos meios

de que dispóe para trazer bem informados os seus milhares de leitores.

Para confirmar o (jue escrevi, com um testemunho insuspeito, copiarei de

urna simples biographia inserta, com retrato, no Diario de Portvgal de 1 de feve-

reiro de 1880, n.° b64, o seguinte :

«Eduardo Coelho foi entre nos o que Millaud foi em Franca. Foi elle que
arrancou da indiflerenca e da ignorancia publica urna industria litteraria, que fez

ler o seu jornal por alguns milhares de individuos. A actividade e a forca de von-

tade sao as qualidades mais salientes do caracter de Eduardo Coelho. Foi obede-

cendo a eslas molas reaes do seu organismo que elle saiu ainda creanca de casa

de seu pae, velho e honrado liberal, para vir ganhar a vida em Lisboa. Foi assim

que elle abracou a vida do commercio, e depois a de modesto compositoi para
vir, mais tarde, fazer a sua aprendizagem jornal istica na Revolugùo de setembro.

N5o é facil julgar dos sacrilieios, das luctas intimas, das diCBculdades innumeras
com que luctou Eduardo Coelho, so, desprotegido, pobre, n'este periodo da sua
vida, n'esta epocha a mais difficil e a mais honrosa da sua vida. Hoje, na altura

em que o collocou o seu trabalho, agrada-lhe recordar o seu passado humilde, o
que nao é muito vulgar. Habilitado na escola jornalistica da Revolugùo de setem-

bro, e auxiliado, na parte financeira, porThomls Quintino Antunes, creou o Dia-

rio de noticias. Foi està a sua obra principal e que constilue a sua gloria. Na re-

dac£$o do Diario de noticias ha um ponto em que Eduardo Coelho revela para

nos o tino jornalistico — a perfeita equac5o entre o jornal e o publico que o lé\

D'aqui parte da popularidade do Diario; o resto deve-o ao seu servico de infor-

magGes. 0 Diario de noticias sabe tudo. Està phrase entrou no espirito popular.

Basta isto para firmar a prosperidade de um jornal noticioso. . . Nao inquirimos

n'este logar se o Diario de noticias poderia levar mais longe a sua niissSo civili-



JO 305

sadora, cremos que sirn, mas ninguem póde negar-lbe a sua influenciana inslruc-

filo popular, despertando o goslo pela leitura, dando ao puhlico todas as vanta-

gens de urna larga publicidade.»

0 sr. Eduardo Coelbo foi uni dos principaes fundadores da associalo dos
jornàlistas e escriplores portuguezes. por occasiao do Iricentenario de Camóes em
Lisboa, no qual prestou servieos rclevantissimos, e até coni sacrificio pecuniario;

é presidente honorario d essa associalo, e lem siilo o seu mais constante e devo-

tado consocio. Perle* ;e a quasi todos os institntos de benelìcencia de Lisboa; foi

presidente da assoeiaoSo typograpbica lisbonense
;
vogai da commissào inspectora

das escolas normaes; membro da commissilo incumbida do inquerilo industriai

em Lisboa, tornando-se notavo! a assiduidade e o dcsinteresse coni que sedesem-
penbou d'oste encargo ; é socio da sociedade de geographia de Lisboa, e da sociedade

de geograpbia de BordtHis; membro do congresso litterario intornacional de Paris;

da as*ociaeao dos homens de lelras e artistas.de Madrid; do insliluto de enfino livre,

de Valladolid, etc. Koi agraciado pelo governo francez com o gran de officiai da aca-

demia (instruecilo publica).0 governo bespanhol agraciou-o com a commenda de

Izabel a Catholica, que o sr. Eduardo Coelbo julgou, com um nobre sentimento

patriolico, dover recusar. Ultimamente recebeu do governo portuguez a commen-
da da ordem de S. Tbiago, do merito scientifico, litterario e artistico, em atlencao

aos seus longos e bons servieos prestados a instruccSo popular, e* .i abnegacào e

intelligence com que trabalhou na commissSo do inquerilo industriai, e na com-
missito execuliva da exposicao agricola de Lisboa. E recebeu ignalmentc do
illustre ministro, o sr. conselheiro Antonio Augusto de Aguiar, com a commu-
nicac;to d'essa mercé, uni dos mais obrigatorios testemunhos de afìecto e con-

sideralo n'uma exlensa carta, homenagem a um jornalista honrado e a um cida-

dào benemerito. Alem do jornal citado, veja-se para a sua biograpbia, o Diario-

illustrado e o Contemporaneo, e a que escreveu na Semana illustrada o sr. ba-

charel Sebastiào de Magalbàes Lima, de quem lenho que fallar no logar compe-
tente.— E.

8405) A vida de um principe. Estudo romantico-historico. Lisboa, 1859. 8a
8406) Amor e amisade. Comedia em um acto.

~- 8407) Tribulagues de um poeta. Comedia em um acto.

8408) Comedia na ma. Comedia em um acto.

8409) Namorado e.rpmplar. Comedia em um acto.

8410) A castella. Comedia em um acto.

Hill) Amor conjugal. Comedia em um acto.

8412) Sombra de 1850. Comedia em um acto.

8413) Segredo da cortezà. Comedia em um acto. (Trad.)

8414) Vingan^a de um beijo. Comedia em um acto. (Trad.)

84 io) 0 prestigiador. Drama em ciuco actos. (Trad.)

Estas comedias foram reprcsentadas entre os annos de 1861 e 1862, e
acham-se publicadas.

8416) Primeiros versos. Lisboa, 1861, 8.°

8417) Amor conjugal. Comedia n'um acto. Ibi. na typ. Universi!, 1863. 8.°

gr. de 27 pag.

8418) Oppressilo e liberdade. Drama em dois actos e tres quadros, expressa-
mente escripto a convite da direcedo para sei' representado nas recitas inauguraes
do theatro publico de D. Luiz, em Coimbra, onde subiti à scena com applausos em
11 de Janeiro de 1862. Ibi, na inesma typ., 1871. 8.° gr. de 39 pag — Este drama
foi depois representado em diversos tbèatros de Lisboa, Evora, Porto, e outros do
reino.

8419) Passeìos na provincia. I. De Lisboa a Vizeu. Até a Covilhà. A Mari-
Idia Grande. Ibi, na mesma typ., 1873. 8.° de 220 pag.— Sairam antes em folhe-

tins do Diario de noticias.

8420) Passeios no estrangeiro. Visita à e.rposigào de Paris. Passeio a Lon-
dre*. Passeio na Belgica, e no Meno. Ibi, na mesma typ., 1879. 8." de 366 pag.—

TOMO XII (Supp.) 20
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Tambem sairam no Diario de noticias, mas na reimpressJo o auctor fez algumas
modificiicóes e ampliacóes.

Na interessante colleccà"o dos Brindes aos senhores assignantes do «Diario de
noticias» (Lisboa, na typ. Universal de Tbomas Quintino Antunes), tein os sc-

guintes contos e narrativa»:

8421) Pero Esteves.- No primeiro.

8422) As collimilas da rua Nova. — No terceiro.

8423) Episodio da emigrando polaca. — No setimo.

8424) A condessa do Carregal. — Ern o nono.
8425) Laida das ntinus. — No decimo.
8426) Meu pae — No decimo primeiro.

8427) Estetta. — No decimo terceiro.

8428) 0 casamento do reiiw de Inglaterra coni o remo de Portugal. — No
decimo quinto.

8429) /. Scenas do drama moderno. II. Urna tourada no sedilo vii.— No de-
cimo sexto.

8430) Noticias vclhas. — No decimo setimo.

8431) fìealidades funesta*.— No decimo oitavo.

8432) Conio saiste visconde.— No decimo nono.

8433) Portugal captivo. Quadro romantico hislorico. 1580-1640.— No vige-

simo.— D'este conio fez tiragem em separado. Ibi, 1885. 8.° de 112 pag. Tem de-

dicatoria à commissao centrai Primeiro de Dezembro, por occasiao da inaugura-

lo do monumento aos restauradores (que esteve para se effectuar em 10 de
marco do mesmo anno).

Com estes contos. e com urna boa seleccao dos seus artigos, àcerca de varios

assumptos economicos, bistoricos c litterarios, podia o auctor formar mais al-

guns volumes.

Foi o sr. Eduardo Coelho o primeiro escriptor que, em Portugal, esponta-
neamente, escreveu no Diario de noticias a respeito da continualo do Dict. bi-

bliograpliico, que emprehendeu a pessoa que escreve eslas linbas, louvando o go-

verno. Por minha parte, reitero aqui o meu profundo reconhecimenlo pelas phra-
ses com que me distinguiu.

JOSÉ EDUARDO FRAGOSO TAVARES, fillio de Francisco Antonio
da Cunha Abreu Tavares. Naturai de Alcaeovas. Cirurgklo-medico pela escola de
Lisboa. Defendeu tbese em 16 de julbo de '1878. Residc em Lisboa. — E.

8434) Estudus clinicos tic alguns dos trauma tismos da uretra. (Tbese.) Lis-

boa, na typ. Nova Minerva, 1878. 8.° de 72 pag. e mais 1 de proposieòes.

JOSÉ EDUARDO DE MAGALH YES COUTI.XHO (v. Dice, tomo iv,

pag. 309).

E do conselbo de sua magesfade, commendador da ordem de Christo, pri-

meiro medico da real camara, bibliolbecario da bibliotbeca real da Ajuda, lente

jubilado da escola medico-cirurgica de Lisboa, eie. Exerceu por algum tempo as

funccoes de director geral da instrucrSo publica no ministerio do reino.

Alem do que fìeou mcncionado, tem :

8435) Algumas consideracùes sobre a demencia e o idiotismo. (Tbese.) Lisboa,
na typ. do Panorama, 1847. 8.° gr. de 16 pag.

*8436) Mezes de gestacùo.— Nota na versào dos Fasto*, de Castilho, tomo n,
pag. 237.

# JOSÉ EGIDIO GARCEZ PALHA. nasceu na cidade do Rio de Ja-

neiro em 26 de setembro de 1880. Primeiro tenente da armada, cavalleiro da im-
periai ordem da Rosa, e condecorado com a medalha da campanha do Paraguay;
socio elTectivo da associalo dos homens de lelras do Brazil, da sociedade de geo-

grapbia de Lisboa, e do instituto hislorico e geographico hrazileiro: antigo dire-
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ctor da biblioteca de marinila, e membro adjunto da commissào de melhora-
mentos do material de guerra ; redr.ctor da Rovista maritima brazileira, e ultima-

mente nj ridante no arsenal da marinila, por despacho de setembro de 1884. Se-

cretano do commaudo ern chefe da forra naval do Brazil no Paraguay; comman-
danle do patacho Iguassù, dos vapores Taquary e // de junlto: secretarlo e

ajudante da ordcm do commando da llotilba do Alto Uruguay; secretano da com-
missào reorganisadora do material da ariuada; secretario da commissào reorgani-

sadora das reparticoes de marinha, ete. — E.

8437) A marinha de guerra do Brazil na lucia da independencic. Rio de Ja-

neiro, na lyp. Dias de Oliveira, 1880. 8.° de 80 pag. — Saiu sem o nome do au-

ctor.

8438) Viagem da frugata «Nictheroy» em 1823, manuscripto pelo capitdo

de fragata Luiz Barrosa. Pereira , publirada e coni nm prefacio do primeiro tenente,

etc. Ibi, na mesma typ., 1881. 8.° de 37 pag.— Edicào de 100 cxemplares nume-
rados, em pergaminbo.

8439) 0$ torpedos Whitehoad, scu emprego, uso e modo de combatel-os. Me-
moria de F. von Grenkhook. Trai, ds um primeiro tenente da annoda brazileira

Ibi, na typ. Dias de Oliveira, 1881. 4.° de t>4 pa^.

8440) Noticia historica sobre alguns dos quadros existentes na erposiruo de

historia e geographia da biblioth'ca nacional em 1881. Ibi (sem indicarlo da typ

,

mas foi impresso na off. «le Lombaerts & C»), 1882. 8.° de 28 pag. — Foi "pu-

blicado tambem na Revista maritima brazileira.

8441) Aphorismos militares. pelo contra-ahmrante L. Fincati. Trad. do ita-

liano. Ibi, na typ. Lombaerts & C.\ 1883. 8.° de 107 pag.

O sr. Garcez Pallia, a quemo Dice, è devedor de muilos obsequios, publicou

mais no Reporter, de fevereiro e marco de 1879. urna serie de cartas ao primeiro

tenente Finto Bravo, auctor do Curso de historia naval, onde tratou de diversos

combates da esquadra brazileira na campanha de 1825 e 1828.

Em 1880 redigiu urna seccilo do joriiai O cruzeiro, sob o titulo Revista ma-
ritima, e com o pseudonymo de Tonrville. Eni dezembro de 1880, e em 1881,

redigiu urna secca» do Jornal do commercio, intitulada Marinha e guerra, com a
assignatura G. P.

k

Na Tribuna militar, de novembro e dezembro de 1881, tem diversos artigos

poiiticos em prol da candidatura do chefe de divisilo Silveira da Motta ao parla-

mento.
Na Follia nova, de marco e abril de 1883, artigos criticos sobre a obra His-

toria da marinha de guerra brazileira, pelo primeiro tenente reformado Theotonio
Meyrelles da Silva.

Desde que comecou a publicacao da Revista maritima brazileira lem sido

seu redactor effectivo.

JOSÉ ELEUTIIERIO BARBOSA DA SILVA...
M. em 1870 com oitenta annos de idade, e é auctor da seguinte obra :

\ 8442) Chrestomathia. Primeira e segunda parte. Coimbra, 1849.

JOSÉ ELIAS GARCIA, fìllio do José Francisco Garcia. Naturai de Ca-
cilhas, concelho de Almada; nasceu a 31 de dezembro de 1830. Estudou o curso
da anliga escola do commercio, que concluiu em 1848. Seguiu depois o curso da
escola polytecbnica e o da do esercito, com destino para engenheria militar, e

terminou ambos recebendo premios em diversas cadeiras. Assentou praca em 31
de agosto de 1853, e tem presentemente o posto de tenente coronel do estado

maior de engenheria. Entrou para o corpo docente da escola do exercito em 1857,

onde è jà lente proprietario da sexta cadeira, medianica applicada, cadeira que
pertence a secc^o de sciencias de construcyao, cuja direcciio Ilio pertence. tez

Sarte do antigo conselho geral de instruccSo militar, e ainda faz parte do conselho

e instruccSo naval, no ministerio da marinha. Presidente da junta departamental

#20
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do sul, do congresso das associacOes portuguezas
;
presidente da direc^So da asso-

ciarlo dos jornalistas e escriptores poi tuguezcs
;
deputado ds cortes, vereadorda

camara municipal de Lisboa, tendo ahi dirigido o pelouro da instruceflo publi-

ca, etc.

O sr. Elias Garcia tem tido longo tirocinio na imprensa diaria. Kntrou para

a rodacelo do Futuro (1859), a cuja empreza pertenceu
;
depois escreveu na Po-

litica liberal, até que està follia cessou a sua pubhcacao em agosto de 1862. Foi

redactor principal do Jornal de Lisboa desde 1805 até o final. Desde muitos an-

nos tem a direceào da Demowacia. Nùo assignou nunca os seus arligos. As suas

lieOes na escola do exercito correni lithographadas.

Como vereador publicou o seguinte:

8443) Camara mttnicipal de Lisboa. Inforniamo da proposta do vereador

Joaquim José Aires, relativa ao remate da fachada principal do edifìcio dos noros

pocos do concelho, apresentada à camara pela eommissuo de obras e melhoramcntos

em sessào de 5 de outubro, e approvada em sesstto de 12 de outubro de 1874. Lis-

boa, na typ. do Futuro, 1874. 8.° gr. de 22 pag.

Os seus discursos, proferidos nas sessóes da camara municipal e da camara
dos deputados, enconlram-se nos respectivo Archilo municipal e Diario das ses-

sòes, etc.

JOSÉ ELIAS SOAttES ROMEO JUXIOH, filho de José Eljas Soares

Romeo, de Villa Nova da Cerveira, e negocianle que foi no Porto; e de D. Ma-
ria Casimira de Meirelles, naturai da Foz do Douro, jà" fallecida. Nasceu no Porto
a 29 de maio de 1839. Foi para o Rio de Janeiro na fior da mocidade. e ahi se

dedicouà vida commercial. Regressando ao remo, em 1868, esteve algum tempo
em Villa Nova de Cerveira; de 1873 a 1878 exerceu as funceòes de guarda li-

vros do banco commercial de Braga, onde, aleni de outros servifos, redigiu os

documentos mais importantes para a diretto d'aquelle banco ; em 1878 voltou

a Lisboa, e aqui se tern conservado, cntregando-se a trabalhos de escripturafao

commercial. Dando-se, nas lioras de descanso, a diversos estudos historicos elit-

terarios, tanto no Brazil, corno em Portugal, tem sido collaborador, sempre na parte

litteraria, de varios jornaes, e entre elles do Correlo mercanta, Marmata e Messe,

do Rio de Janeiro; Diario mercaniil, Jornal do Porto e Commercio do Porto ;

Partido liberal, de Braga
;
Campeào das provincias, de Aveiro ; Gazeta de Porta-

gal, Gazeta do poro, Encydopedia litteraria, Rcpublicas, e Commercio de Por-

tugal, de Lisboa. É socio correspondenle do Retilo luterano do Rio de Janeiro,

para cuja fundacao concorreu; e cavalleiro da ordem de Christo por decreto de
12deabril de 1870. — E.

8444) As letras no Hrazil. Duas palavras deerra de um folheto do sr. Anthero
do Qucutal, etc. Braga, na typ. de Uotningos Goncalves de Gouveia, 1866. 8.° gr.

de 10 pag. —Veni mencionado no artigo Boni senso e boni goslo, no tomo vnr,

pag. 406, n.° 28.

8445) Manuel Rodrigues d i Silva Abreu. Apontamentos biogi^aphicos. Lisboa,

na typ. de Lallemant frères, 1870. 8.° gr. de 23 pag.

8446) Memoria historica tkerca da ordem militar de Christo. — Saiu em
quatro numeros da Gazeta do poro, de Lisboa, a contar de 8 de setembro de
1870.

8447) Homenagem a Camues por occasiào do seu tricentenario. Lisboa, na
typ. Nova Minerva, 1880. 8.° gr. de 14 pag.

8448) Nas margens do Minho. Ibi, na mesma typ., 1881. 8.° de 281 pag. e

mais 3 de indice e errata.

8449) O retiro litteìwio portuguez na Rio de Janeiro. Ibi, 1883. 8.° de 45

8450) Yisconde de Falearrera. Biographia. Ibi, 1882, 8.° gr. de 12 pag.

8451) O infante D. Hemique. (Commemoralo historica.) Ibi, 1884, 8.*

gr. de 36 pag.
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8452) Recordacóes litterarias. Porto, 1877. 8.° ilo 302 pag.

845:*) D. Joào li. Romance historico. Ibi, 1878. 8.° de 128 pag.

8454) Armas e lelras. Lisboa, 1880. 8.° de 298 pag.

8455) 0 marqwz de Pombal. Conferendo realisada no club familior thalìense

em 23 de obril de 1882. Lisboa, na typ. Nova Minerva, 1882. 8.° de 19 pag.

0 sr. Soares Romeo Junior conservava inedilas as seguintes obras :

8456) A descoberta do Cobo da Boa Esperanca. Dromo em dnco actos.— Es-
cripto em Villa Nova da Cerveira cm 1871. 0 àuctor julga porém perdido este

mss. em consequencia de uni emprestimo.

8457) Depois de relho! Comedia em uni acto. 1871.

8458) Vasco do Gonio. Suo primeira viagem ós lndias orientaci.— Comefada
a escrevcr no anno de 188'*. Jà sniram alguns capitulos no Commercio de Por-
tugal

# JOSÉ ELOY OTTOM .'v. Dice, tomo rv, par. 309).

Veja-se tambem para a sua biographia, a do sr. dr. Manuel Duarte Moreira

de Azevedo, na Revista trimensaì, voi. xxxv, parte 2.*, pag. 501; e as Ephente-

rides nacionaes, tomo n, pag. 175.

Acrescn a seguinte obra :

8459) Lyra à serenissima princeza do Brazil, nossa senhoì'a, visitando pun-

tamente com suas aìtezas impei'taes, suas filhas, os meninos expostos na real casa

da misericordia do Rio de Janeiro, no dia 6 dejulho de 181 1. Ilio de Janeiro, na
imp. Hegia, 1811.—V. Annaes da imprensa nacional, citados, pag. 63.

JOSÉ EMYGDIO DA CO\CEI<;ÀO FLORES, fillio de José Hodrigues
Flores. Naturai de Tavira. Cirurgiào-medico pela escola de Lisboa. Uefendeu
these em 27 de julho de 1875.— E.

8V60) Anomalias da refracrCto myopio. (These.) Lisboa, na imp. de J. G. de
Sousa Neves, 1878. 8.° de 81 pag. e mais 1 de proposicòes e 1 estampa.

JOSÉ EPIFILARIO M.AROJUKS, fillio de Venancio Antonio Marques.

Naturai da villa de Extremoz; naseeu a 16 de dezembro de 1831. Matriculou-se

na universidade de Coimbra, nas faculdades de pbilosophia e mathematica em
1849; em 1852 malriculou-se na faculdade de medicina, e seguindo este curso

fez formatura em 1857. Rccolheu depois a Extremoz, onde exerceu a clinica até

1860, em que voltou novamentc a Coimbra para estudar o sexto anno medico.

Recebeu o grau de doutor na faculdade de medicina em 28 de julho de 1861. É
lente cathedratico da faculdade de medicina e professor da ottava cadeira, paino-

logia interna ; socio do instituto de Coimbra, redactor do jornal desta corpora-

cflo, eie. — E.

8461) Dos enlozoarios, e da relardo que existe entre estes e a etiologia e sym-
ptomologia. Dissei'tacào inaugurai pot a o acto de conclusòes mognas. Coimbra, na
imp. da Universidade, 1861. *8.° gr. — É dedicada ao sr. Anselmo José Marques,
tio do auctor. Foi, depois de emendada e ampliada, reproduzida no Instituto,

voi. xm, pag. 156, e s^guinles; e voi. xiv, pag. 9 e seguintes, sob o titillo: Dos
entozoarios e suo influendo no economia animai

8462) Analyse do theoria de Jarcoud àcerc.a da citologia e genese do crup ou
garrotilho. Ibi, na mestila imp., 1875. 8.° de 35 pag. — É dedicada ao sr. dr. Ca-
ìixto Ignacio de Almeida Kerraz, Ionie da faculdaue de medicina da dita univer-

sidade. Saira antes no Instituto, de Coimbra, e ftìra reproduzida na Correspon*

dencia medica, de Madrid. Na Bibliographia da imprensa da universidade, annos
de 1874 e 1875, o sr. Seabra de Albuquerque acompanha a indicatilo desta obra

com a seguinte interessante nota (pag. Ili):

«O auctor expòe a theoria de mr. Jaccoud, examina e impugna cada urna de

suas proposicòes, tenta depois harmonisar a generalisafào primitiva do crup com
o bom resultado da applicacao locai do enxofre, respondendo assim ao professor
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da escola medico-cirurgica de Lisboa, sr. Antonio Maria Barbosa; e conclue por

suppor a «diphteria» doenca primitivamente generalisada, e por consideral-a, com
Trousseau, molestia especiliea por excellencia, contagiosa por natureza, e sempre
identica, seja qual for a sède e grau de sua manifestacào, corno é identica a va-

riola, quer seja confluente e maligna, quer discreta e benigna. 0 auctor presenteou

mr. Jaccoud com a sua Analyse, e este disimelo professor, em carta de 29 de de-

sejada edicao, mas as modificacoes annunciadas por mr. Jaccoud sito insigniiican-

tissimas, persistindo por consequencia os argumenlos do auctor da Analyse.»

Està obra, por ter o auctor mandado fazer liragem mui limilada, só para

.brindes, nào e" vulgar.

8463) Conferencias no instituto de Coimbra, feitas nas noites de 3 e 24 de

maio de 1879. Ibi, na mesma imp., 1879. 8.° de 63 pag. — Contém duas pecas,

ou conferencias, urna intilulada : Valor liygienico da agua potavel, que compre-

hende de pag. 7 a 25 ; e a outra : A insalubridade das poroacùes em geral, e a de

Coimbra em particular, estuo em grande parte subordinadas a [alta de agua po-

tavel, e sobretudo à sua ma distribuito, que vern de pag. 31 a 63, incluindo urna

nota relativa ao «aquedutlo de Elvas». Està interessante nota sabemos ser da

penna do sr. bacharel Francisco de Paula Santa Clara.

0 sr. dr. José Epipbanio Marques tem collaborado no Instituto, Coimbra me-

dica, Escholiaste medico e no Progreso medico de Madrid. N'este ultimo periodico

publicou urna serie de artigos àeerea da {derida hematogena, que, por terem ap-

parecido com inuilos erros, reproduziu devidamente correctos, no Instituto, voi.

xxin, pag. 30 e 65. Na Coimbra medica, voi. pag. 157, 171, 189 e 205, encon-

tra-se uni artigo do sr. Epipbanio Marques intilulado Bromatologia, esludo que
fóra destinado para urna conferencia no instituto, e que por motivos albeios à

vontade do auctor deixou ali de pronunciar. Nos Estudos medicos n.°» 19 e 20
publicou uni estudo àcerca da sangria na hemorragia ou apoplexia cerebi-al, no
qual colligiu a discussao levanlada a este respeilo na imprensa estrangeira, con-

cluindo por apresentar a sua opiniSo.

JOSÉ ERNESTO DE ALMEIDA (v. Dice, tomo iv, pag. 311).

M. no Porlo a 3 de janeiro de 1869.

V. nos «additamentos», de pag. 468, o que se diz a respeito do Dizionario
de musica, mencionado sob o n.° 3119.

JOSÉ ERNESTO DE CARVALDO E REGO, nasceu em Penajoia, co-

marca de Lamego, a 17 de fevereiro de 1799. Ex-monge benediclino, doutor e
lente jubilado na faculdade de Iheologia, vice reitor da universidade de Coimbra,
do conselho de sua magestade, fidalgo da casa real. commendador das ordens da
ConceieSo, de (tristo ; e da Hosa do Brazil, etc.— M. a 28 de novembro de
1875.—V. a biographia no Cenimbricense, n.° 2958, de 30 do incarno mez e
anno. — E.

8464) Orario funebre nas solemnes exequias da muito alta, poderosa e fide-

lissima rainha a sr' D Maria li, mandatlas celebrar a 24 de Janeiro de 1854
pela univei'sidade de Coimbra. Coimbra, na imp. da Universidade, 1854. 4.° de 17

pag.—Foi impressa puntamente com a oracao Ialina recitada sobre o mesmo as-

sumplo pelo or. Manuel Martins Bandeira.

Do Diccionario theologico appareceu, em 1803, urna traduccao em 5 tomos,
que é portento maior da que lìcou indicada sob o n.° 3128; mas nao posso affir-

mar que seja do mesmo traductor.

A obra Vtmlicias do tritono (n.° 3129; tem yiii-92 pag. — So fini desta

312).

FR. JOSÉ DO ESPIRITO SANTO MONTE (v. Dice., tomo rv. pag.
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obra se declara que a Egidéa lambcm é obra tic fr. José; portanto, n5o lem funda-
mento o quo se escreveu acerca de quem seria o auctor do mencionado poema, e

deve elimiuar-se da noia das obras do medico Joào Pedro Xavier do Monte,
tomo iv, pag. 16, n.° 1170.

JOSÉ ESTEVÀO COELIIO DE MAGALIIÀES (v. Dice, lomo iv, pag.

312).

VendeVa a propriedade da Revoìuedo de set-emiro em abril ou maio de 1861*

Depois escreveu alguns artigos da Liberdade, periodico fiwidado pelo sr. Jaeinto

Augusto de Freitas Oliveira (v. Dice, tomo x, pag. 101), e no primeiro numero,
que saiu em 26 de junbo de 1861, é d'elle o artigo principal.

Andava em negor.iacòes com alguns homens illustres dos grupos iiberaes mo-
narebicos para organisar um novo partido, quando adoeceu subita e gravemente,

e falleceu pela meia noite de 3 de novembro de 1862 na casa, em que morava,
na rua Formosa.—V. a freolucào de setembro, Portuguez, Jornal do commercio,

Opiniào, NacCio e outras folhas do dito mez e anno.

No Jornal do commercio n.° 2724 de o de novembro encontra-se um extenso
artigo, do qual copio o seguitile :

« José EstevSo tleixa um locar vago, que ninguem póde preenchcr. A tribu-

na portugueza, de que elle foi a maior bonra desde 1837, està corno orpha, por-

que na"o ba ahi voz l;Io altisonante, Mo opulenta, tao energica e tao palriòtica co-

rno a de José EstevSo. Era corno um dia de gala quando José Estevao orava. As
galerias da camara nao tinham espaco para conter o publico. Tod(»s queriam ou-
vir o orador popular, porque lodos sabiam que elle so levantava a vozem defeza

dos direitos do povo e das garantias Iiberaes, porque a sua palavra elegante com-
movia e abaiava a quantos o ouviam; afagava os correligionarios, subjugava os

adversarios e a todos captivava, pela forca da conviccao e pelas bellezasoratorias

do discurso ...

« Como Mira beau, corno Fox, José Estevao nos seus discursos moslrava-se

homcm politico. A inspiracSo que Ibe (Melava a pbrase rica, dcslumbranle e fluente,

tambem Ihe enviava os bons principlos da governalo do estado. E a natureza,

que em ludo quiz ser liberal com aquellc cuja perda a patria boje deplora, do-

tou-o de mageslosa presenca e de urna cabeca vasada no molde antigo. Era um
romano ou grego dos bons tempos da republica. Assim corno a sua palavra era

urna torrente, assim a sua pbysjonornia traduzia todos os arrcbatamenlos que Ibe

agi lavam o espirito quando orava. 0 griio era tflo eloquente corno a palavra. E
por isso José Estevao reunia todos os dotes que caracterisam o orador.»

No mesmo dia 5, a camara dos dignos paies nomeou urna deputalo para o
funcral; e na camara elcctiva, depois de um eloquente discurso dosr. Fontes Pe-
reira de Mello, Estimando a grande perda do illusile ornamento da tribuna por-
tugueza, foram apresenladas, e unanimemente approvadas tres proposti s : a pri-

meira do sr. Casal Ribeiro, pai a que se abrisse urna subscripcao nacional, iniciada

pelos membros da camara e à qual concorressero todos os cidadaos que se qui-

zcssem associar a està manifestaySo, com o firn de se erigir um monumento a
José Este\à"o ; a segunda, do sr. Claudio José Nunes (boje fallecido), paia que
a camara mandasse lavrar em mannoie o busto do finado tribuno para ser collo-

cado na bibliolheca do corpo legislativo; e a terceira do sr. Augusto Xavier da
Silva (hoje fallecido), para que se conservasse por oito dias conci la de crepe a
cadeira que na camara occupava José EstevSo.

Ao seu funeral concorreram milhares de pessoas. que fcrmaram um extenso*

cortejo, em duplas alas, desde aquella rua até ao longo da rua da Escola Poly-

technica. Estavam n'elle representadas todasas classes desde as mais elevadas até

às mais humildes. No ceniiterio fallaram os srs. Luiz Augusto Rebello da Silva

(hoje fallecido) ; Jaeinto Augusto de Freitas Oliveira, José da Silva Mendes Leal

e José Manuel Gonfalves (boje fallecido). Este ultimo em nome das creancinhas

do asylo de S. Joào, de que José Estevao fóra um dos fundadores e presidente
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Para a sua biograpbia veja-se, alern do Esboco historico, cilado no ai Ugo do
dito sr. Freitns Oliveira (pag. 102, n.° 510G); os Varùes illu&tres, de Rebello da
Silva (pag. 213 a 228); o Archko pittoresco, voi. v (Ì8G2-18G3), de pag. 337 a

340; e a narrativa pelo sr. Nulbào Palo, no Cenando (1875).

Os seus reslos mortaes foram em maio de 18C4 (rasladados para Aveiro,

onde licaram dcposiladas em jazigo parlicular. V. 0 districto de Aveiro, do
sr. Marques Gomes, pag. 157.

A cslalua em Lronze, defionte do palacio das cóites, mandada erigir por
suLscripcào, conforme a proposta acima mencionada. só veiu a ser inaugurada,

mas coni limitada solemnidaue, no dia 4 de maio de 1878. Os jornars Diario de
PortvgaL Diario illustrado e Jornal da voile, publicaram n'esse dia artigos com-
memorativos, sendo os dos dois prìmeiros acompanhados do retrato de José Es-

tev5o ; e o do terceiro de seguido de urna carta do sr. Freilas c Oliveira, que
Jastimava nao se haver dado maior solemnidade e pompa ao ado da inaugu-

ralo. Km 1878 appareceram, em Aveiro, colligidos alguas dos seus mclhores dis-

curaos, pelo sr. Joaquim Simóes Franco.

JOSÉ ESTEVÀO DE MOllAES SARMENTO, filho de Jeronymo de Mo-
raes Sarmento, brigadeiro reforniado, e de D. Maria Emilia de Moraes Sarmento.

Naturai de Lisboa; nasceu a 12 de outubro de 1843. Tem ocursodo rcal collegio

militar, o de cavallona e infanteria da escola do cxercito, e parte do curso pre-

paratorio das armas especiaes. Seguindo a carreiia militar, e boje major do estado

maior de infanteria. Foi secretano do collegio militar, adjunlo à direc^ilo geral

da secretarla da guerra, e presentemente exercc as funcyòes de promotor de jus-

tìga nos trijbunaes militares. Socio fundador da sociedadc de geograpbia de Lis-

boa, correspondente da sociedade de geograpbia commercial do Porto, correspon-

dente do gabinete porluguez de leitura de Pernambuco, vogai supplente da com-
missào centrai Primciro de dezembro; cavalleiro das ordens militares de S. Bento
de Aviz e da Torre e Espada.— E.

8i65) Estudos do diretto criminal militar. Das offensas corporaes contra su-

periore*. Porto, na imp. Porlugueza, 1875. 8.° de G6 pag.

84GG) A formatura fundamental na cavallaria. Ibi, na mesma imp., 8.° de
84 pag. — Comprehende urna refutarao ao livro do coronel Antonio José da Cu-
nba Salgado (boje falleeido), A questuo da cavallaria, porque dando este escri-

ptor militar a prceminencia a arma de cavallaria, o auctor da Formatura expressa

a sua opinilo de que, em todas as circ-umslancias da guerra, a infanteria ba de
ter sempre o primeno logar entre as outras armas.

0 sr. Moraes Sarmento lem collaborado na Revolurào de setembro e no Dia-

rio de noticias por muitos annos; ultimamente no Jornal do commercio, acerca de
assumplos militares, e em outras folbas. É director da Recista militar desde

1878.

Pertence lbe o relatorio que antecede o projecto de regulamento para as es-

colas regimenlacs e corre publicado coni o titulo : ììelalorio e projecto do regula-

mmto para as eòcolas regimentaes, Lisboa, na imp. Nacional, 1879. 8." de 107

Pag-
Fez o prologo para a segunda edicùo do Tratado pratico de topograpìua re-

gular e irregular, desenho e leitura de cartas, nocóes de agrimensura, photogra-
phia e suas principaes applicacùes, compilado pelo sr. Manuel Joaquim Barruncho
de Azevedo. Lisboa, na imp. de Sousa Ncves, 1880. 8.° com 329 pag. e 12 es-

tampa s.

Membro da commissSo encarregada de colligir as leis militares e suasdispo-
sicOes de execucào permanente, a qual publicou dois fasciculos do Codigo de le-

gislacào militar, regulamentos e mais ordens expedidas ao exei'cito e estabeleci-

mentos dependentes do ministerio da guerra, ambos impressos na imp. Nacional,

em 8.", o primeiro em 1877 coni xxxi-190 pag., e o segundo em 1881 com lx-
315 p;ig. (sendo n'esle frsciculo a numeracào seguida de 191 a 505;.
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Membro da commissSo que compoz os livros quo sorvem de lexto nasescolas

regimentaes. Aleni d'estas, tem pertencido a oulras commissóes nomeadas pelo

governo para redigir differentes leis e regulanienlos militare». Tarn beni foi o au-

ctor do relatorio que antecede o projecto de organisacSo do exercilo, ultimamente

redigido, que saia em separado em dezembro de 1884.

P. JOSÉ ESTEVES MEXIVA (v. Dice,, (omo iv, pag. 313).

Para os que gostam do genero de lelras tao beni cultivado pelo sr. padre

Menna e oufros, bastala notar, que, aleni das obras indicadas, conbeco:

8467) Opusculo sobre a liberdade do ensino, offei-ecido aos eidadùos portugue-

zes. Lisboa. 1801. — A arte de lev accommodada ao uso portnguez, etc, offerecida

a el-rei D. Luiz, etc. Ibi, 1862. Deve ser a segunda edic5o da obra que figurou

em nome de urna discinula sua, e foi offerecida A imperalriz viuva do Brazij.—
Extraordinario. Ibi, 1863. É appendice a uni Compendio de insteuccùo religiosa,

do mesmo auctor. — Descabellada . Descrtpcùo do emblema da acclamarlo do sr.

D. Pedro V, etc. Ibi, 1865.

Comecon a traduzir urna obra de Aimé Martin com este titillo :

Educaeùo da rnulher, traducalo livre, resumida e correltorada (sic), para uti-

tidad* das senhoras, e por ellas de todo o jenero humano, etc. eie.— Da imprensa

nuo sairam mais que as primeiras 18 pag.

JOSÉ EUGENIO DE ARAGÀO E LIMA (v. Dice, tomo iv, pag. 314).

Acresce :

8468) A tornado de Cayena pelas tropas do Para, ajudadas pelas dos brigues

«Voador» e «Real Jo.1o», combinadas com as da fragola ingleza a «Confìanca».

Ode offerecida ao principe regrnte, etc. Rio de Janeiro, na inip. Regia, 1810. 8.°

gr. de 14 pag.

Nos Annaes da imprema nacional do Rio de Janeiro, onde enconlrei a

pag. 51 a descripeflo d'esla obra dp professor AragSo e Lima, o sr. Valle Cabrai

acrescenfou a seguinte noia: «Està composito poetica lem algum valor histo-

rico, e occorrem no fini muitas notas sobre a tomada de Cayena, etc. S5o raris-

simos os exemplares».

JOSÉ EVANGELISTA PICARRA, fìlho de outro. Naturai de Boniches,

CirurgiSo-medico pela escola de Lisboa. Defendeu thesc em 27 de julho de 1876.

8469) Brere estudo sobre os effeitos physiologicos e to.ricologicos do tabaco.

(These.) Lisboa, na typ. Universa! de Tbornós Quintino Anlunes, 1876. 8.° de 69
pag. e mais 1 de proposicócs.

FU. JOSÉ DA EXPECTA^AO (l.°) (v. Dice., tomo iv, pag. 314).

0 titulo descripto, mencionado sob o n.° 3138, è o seguinle:

DireceOes eeonomicas da sociedade patriotica, suseitada na villa de Ponte de

Lima pelós bons amigos zelantes do bem communi da sua vacuo e reino . . . nas

quaes se propòem as maximas e. regulamentos que a genei alidade dos eatatttìos nuo

promovem, e se julgam uteis aos progressos da mesma sociedade. Lisina, na off. de

José de Aquino Bulhóes, 1782. 8.° de 47 p.-ig.— No ante-rosto veni o nome do
auctor.

P. JOSÉ DE FAMA MANUEL (v. Dice, tomo iv, pag. 314).

0 Espelho da alma (n.° 3144), tem xxn-362 pag.

As Festas reaes (n.° 3150), sflo escriptas em verso, e parece serem as mes-

mas que tambem se atlribuem a fr. Antonio Lopes Cabrai.

JOSÉ FELICIANO DE CASTILIIO (v. Dice, tomo iv, pag. 316).

Facam-sc as seguintes rectilicayoes e anipliacfles:

Nasceu na povoacSo de Aguim.— M. a 3 de marco de 1827.
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Foi cavallaro professo da ordein de Cliristn, lente de prima, censor regio do
desemhargo do paco, physico inór do exercito

; presidente da sociedade Iero-

poli-teclinico e dos amigos das lelras, em Coimbra; socio da das sciencias medi-

cas de Lisboa.

Eflectivamenle, foi nomeado medico da real camara em 1820, e n'essa qua-

lidade acompanhou el-rei D. Joao VI no seu regresso do Drazil a Portugal. No
Brazil conipozera urna ohra inedita acerca da Xottalgia, muitas vezcs citada na

disserlaeào inaugurai de seu fillio, de igual nome, em Paris. Seudo o monsenhor
Miranda incumbido, conio inspeetor, de presidir à primeira colonia desuissosque
el-rei mandou buscar «a Europa, e que se tìxou na provincia do Rio de Janeiro,

foi o dr. Castilho encarregado de redigir as inslruccCes respectivas, e corno sub-

inspeclor transportou-se a Cantagallo e Morrò Queimado, etc, prestando valiosos

servicos a uni primeiro nucleo colonisador de estrangeiros no Brazil. Sào tambem
do dr. Castilho os regulamentos dos hospitaes militares, etc.

Eslas inslruccóes foram, por seni duvida, as que appareceram adjuntas à

Jnstruccào para os viajantes e empregados nas colonias sobre a maneira de colher,

conservar e remetter os objectos de hisloria naturai, etc, follvelo impresso na imp.

Regia do Rio de Janeiro, em 1819, mencionado nos Annaes da inesma imprensa.

Segundo urna nota do sr. Valle Cabrai, urna parte d'esse livrinho, apesar de ser

mandado imprimir pelo dito monsenhor Miranda, devia pertencer ao dr. José Fe-

liciano de Castilbo, pelas referencias ao poema que seu iilho Antonio dedicara a

D. Joito VI ; ao Jomal de Coimbra, de que elle /óra redactor ; e pelas noticias da
hisloria naturai do Brazil e dos naturalistas, oue viajavam entao por aquelle paiz,

o que de certo mais importaria ao dr. Castilho que ao monsenhor Miranda. Os
naturalistas portuguezos que em 1809 percorriam o Brazil eram : Manuel Fer-

reira da Camara, Sebasliao Navarro de Andrade, Joào da Silva Feijó, fr. José da

Costa Azevedo, fr. Leandro do Sacramente», Francisco Vkira Goulart, José Vieira

Coulo, Pedro Pereira Correia de Senna e José Cadano de Barros.

Tinha urna Flora cabo-verdeana. Enlie os seus numerosos mss. figurava um
volumoso, mas incompleto, Tratado de physiologia.

Ignorava-se se dera à estampa urna Òracuò escripta em latini e proferida em
nome da universidade, em claustro pieno, n'uma grande solenmidade politica,

talvez na recuperalo dos «umiferi veis» de el-rei D. Joà*o VI.

Alem dos ciuco filhos mencionados, deixou tambem vivos: D. Maria Romana
de Castilho, fallecida em 1870; Ayres Emilio de Castilho, fallecido na Africa, e

Albino Eduardo de Castilho. Este ultimo, na idade de vinte e dois annos, foi fu*

zilado por D. Carlos na guerra de Hespanha, e a nenhum de seus irmaos, segundo

urna nota que tenho presente, era este inferior em talento, e, sobreludo, em estro

poetico, tendo composto numerosas pecas lyricas de valor.

Para mais esclarecimentos, vejam-se o tomo in da nova edicao do drama
CamGes, de Antonio Feliciano de Castilho; a Memoria historica da faciddade de

medicina, pelo sr. dr. Mirabeau, pag. 277 e 278; e as Memoria» de Castilho, pelo

sr. visconde de>Castilho (Julio), tomos I e il.

JOSÉ FELICIANO DE CASTILHO BAMIETO E NORONHA
(v. Dice, tomo iv, pag. 316 a 320).

Ila que fazer algumas modifìcaofles e ampliacóes ao respectivo artigo:

Emende-se, em primeiro logar, a data do nascimento, que nào foi em 1812,

mas em 1810.

Nunca recebeu o grau de doutor pela universidade de Coimbra. Era so ba-

cbarel formado em leis. 0 unico de seus irmaos que se doutorou, n'essa univer-

sidade, foi o Augusto Frederico de Castilho, que era doutor em canones, comò
ficou regislado no tomo vm, pag. 341.

M. no Rio de Janeiro a 11 de fevereiro de 1879.

V., para a sua biographia, as notas do drama Camóes, tomo ih, pag. 116;

Rei ista trimensal do instituto historico, voi. de 1879; Occidente, de marco do
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mesmo anno, artigo coni idrato, pelo sr. Antonio Xavier Rodrigues Cordeiro ;

Diario da manhà n.° 1079, de fevereiro do mesmo anno; Jomal da notte

n.° 2474, de marco (noticia do funeral copiada da Gazeta de noticias do Rio de
Janeiro); Ephemerides Nactonaes, do sr. Tcixeira de Mello, tomo i, pag 87;
Almanach de lembraticas para 1880, que conlém «ma interessante apreciacao

pelo dito sr. Antonio Xavier Rodrigues Cordeiro, pag. ni a xxxi. Està é de certo

a mais notavel de quantas appareceram.

No relatorio da directoria do gabinete portuguez deleituradoRiode Janeiro,

relativo a gerencia de 1878, e publicado em 1879, vem (na pag. 9, tarjada de luto)

urna commemoracào a José Feliciano de Castilho, presidente honorario do (jabi-

nete.

Ao seu funeral, realisado para o cemiterio de S. Francisco de Paula, do Rio
de Janeiro, concorreram, alem do consul geral de Poilugal, sr. barào de Wildick
(hoje visconde), membros da imprenda, representantes de todos os institutos e

corporacóes a que o conselheiro José Feliciano de Castilho pertencia, e alguns

amigos devotaaos. No cemiterio pronunciou o sr. dr. Franklin Tavora um ele-

vado discurso, de que transcrevo o trecho seguinle:

«Por muito tempo o esforco ousado de José Feliciano de Castilho, em defeza

da fidalguia e gentileza da nossa lingua, ha de fazer-se sentir entre nós benefica-

mente. Tao constante, tao proveito.^o foi esse esforco, que nao leria o menor tun-

damento o receio de que venha abaixo a obra illustre, gerada no pensamento de
casar com a magnificencia e possanza da natureza e do genio interi ropical a ma-
gestade d'aquelle classico idioma, em que se estampam os primeiros monumentos
litterarios da lena de Cabrai e de Vasco da Gama.

«Lamento do coracSo a perda d'este opulento e notabilissimo engenlio. Km
nossos horisontes litterarios sumiu-se, nao ha duvidal-o, urna luz de primeira

grandeza. Aquelles nue consagram parte dos seus mais caros affectos às letras

portuguezas, nào podem ter os olhos enxutos diante da sepultura, onde vae afo-

gar-se para sempre um abalisado mostre d'este gentil e imperecedouro idioma.

«Mo sSo as nossas letras as unicas devedoras de relevantissimos servicos a

Castilho. Iguacs servicos, se nao maiores, Ihe deve a causa publica no Brazil, pre-

stados em varias das diffìceis conjuncturas que constituem a corrente em que se

enlaca, e sob cujo peso muitas vezes cae vencida a publica administracao.

«Se a maledicencia nao raro achou em que cevar a sua sanha, fazendo de
Castilho sua vidima, a verdade manifesta a fodas as vistas é que a penna labi-

lissima de Castilho, explicando faclos, disculindo theorias, rcstabelecendo princi-

pios, contestando falsas assercóes, mais de urna vez salvou o governo de injustas

sentencas da opinilo transviada, e a ordem publica de perlurbacócs eminentes.

«Acima de ludo, senhores, a alma viril dos factos, a verdade da hisloria.

Todos léem direito a estc tributo da rasào, da j Ustica, do sentimento liberal, do
simples bom senso, seguros guias das accóes humanas, sem os quaes o juizo, ao
parecer, o mais geral e auctorisado, póde converter-se em falso lesteraunho ou em
consemptivel affronta.»

Às suas obras jà mencionadas, é preciso acrescentar as seguintes :

8170) Orthographia portugueza e missào^ dos livros elementares : correspoìi'

dencia officiai relativa ao «Iris classico». Rio de Janeiro, na typ. de Bernardo Xa-
vier Pinto de Araujo, 1860. 8.° gr. de 200 pag.— Era a resposta energica e eru-

dita que o auctor dava às observacóes do director de instruccao publica e ao in-

spector das escolas primarias das Alagoas àcerea do Iris classico. Em seguida à
publicacao d'este livro, appareceu no Jornal do commercio do Rio (19 de marco
de 1861), um artigo do sr. José Soares de Azevedo, que escrevia entro outras

cousas

:

«Depois das mais judiciosas observacóes àcerca da formosura e recursos da
lingua portugueza, e da singular missào dos livros elementares, para juslificar a
disposicSo e physionomia do Iris classico; depois da modesta confrontalo d'este

livro com outras obras que, segundo os pareceres officiaes de Maceió, poderiam
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ser adoptadas para o ensino primario em nossas aulas, e ditas de passagem duas
palavras sobre o modico preco d'està selecta, chega o sr. conselheiro Casi il ho a
mais importante parte do seti bello traballio — a orthographia — , contra a qual
se pronunciami! os dois funccionarios consultados.

"0 auctor distingue sómente tres columnas sobre que possa assentar o sys-

tema graphico: 1.*, a derivartlo; 2.", a analogia pitonica
;

3.*, a derivacelo e o
som

; e, depois de mostrar a inadmissibilidade das duas ultimas, decide-se mui
naturalmente pela primeira.

• A memoria do sr. conselheiro José Feliciano de Castilho e as doutas e abun-
dantes notas coni que elle a enriquecéra, sSo um thesouro opulento de doutrina
qne os homens competentes saudaram corno um metcoro de luz benefica e gene-

rosa que veiu arrancar o desenho de nossas vozes da triste confusilo coni nue
eram batidas pelos qualro venlos contrarios de syslemas incongruentes, e cslabe-

lecer de urna vez emlim os principios racionaes, nao so da nossa orthogrHphia,

corno da de lodas as linguas cultas que bcje se fallam no globo.

«Coni elfeilo, os caracteres reunidos formando palavras nao sào chamados
sómente a representar sons; sito mais que ludo destinados a representar idéas; e

cada junccào de palavras, cada pneuma, cada membro de periodo, cada parte de
discurso compóe urna certa ennastraeao de idéas distinctas e correlativas, que se

nao podem, que se mio devcm confundir com outras pelo desenho de convengo
que falla aos olhos.

«Adoptae de preferencia a graphia phonica, adoptae a outra, ainda mais in-

collerente, di derivacelo e do som, e lereis diante de vós, no primeiro caso, urna
immensa manga de barba ros, coni quein n5o sabereis conversar, porque nem a
falla, nem os trages vos dizem a que tribù pertenceni, e no segundo, urna immensa
peregrinacao de aleijados, que se vflo encoslando a homens silos e robuslos, sem
se saber d'onde veni nem pira onde vao, e piantando no mesmo arraial bandei-

ras contrariasi — urna sphmgc no primeiro caso,— urna caricatura no segundo.
«>0 unico systema graphico racional é, pois, sem conlradiccào, o etymologico,

rigorosamente etymologico, corno o expóe o ìllustrado auctor da memoria de que
nos occup«1mos: sómente a regeneracOo proposta, e ha muito pensada pelos nos-

sos melhores engenhos, se nJo poderà adoptar de um modo completo com a pressa

que seria para desejar, porque todas as reformas sSo lentas e téem que olTerecer

muitas natalità* aos preconcetto* que por toda a parte surgem contra o bom senso;

mas é ja urna boa fortuna para as letras do Brazil o vii* em nossos dias uni dos
principes da lingua de Camóes assentar as bases estaveis da orthographia racio-

nal r promeller-nos um traballio ainda mais ponderoso em similhante assumpto.

que é esperado desde jà coni a maior anciedadc.»

Na biographia do sr. Hodrigues Cordeiro, a proposito da Ortìiogi-aphia por-
twjueza, lé se a pag. xx :

«... deu isto causa a que, quinze dias depois de llie chegarem as rnSos os

pareceres dos professore?, viesse a resposta, que é nada menos de um volume em
8." gr. de 200 pag. . . . Lède esse opusculo, e pasmareis de que em tao pouco tempo
se reunis*e tanta copia de doutrina, tanta e tao judiciosa critica das cousas, tanto

rigor analylico, tanto conhecimento da genealogia das linguas e da sua filiamo, e

tudo isto reunido à maxima clareza.»

8171 ) Da uniào iberica }wr um portugutz. Ibi, na typ. de F. de Paula Brito,

180!. 8.° de 170 pag. — É collecc5o dos arligos que sobre o assumpto sairam
primeiramente oo Jornal do commercio do Hio. Mencionado no artigo Iberia,

no tomo x, n.° 22.

8172) Memoria sobre a divida do estado a José Piombino, cessionario habiti-

tado dos herdeiros do conde de Barbacma. Ibi, na typ. de Bernardo Xavier Finto
de Sousa, 1801. 4.° de 45 pag. — Publicado sem o seu nome.

8473) Joào liaptista Moreira, bardo de Marcirà. Eaboco biographico, ctc. Ibi,

1862. 8.» gr. de 150 pag. — Ficou ja mencionado, beni conio a Apologia, no artigo

de Joio liaptista Marcirà, torno x. pag. 176.
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8171) Tributo d memoria de sua magestade fuhlissima D. Fedro V. Ibi, 1 8(»2.

8175) Memoria sobre a segunda ectoga de Virgilio, eie. Ibi, 1802. — Aleni

(Veste opusculo, o conselheiro Castilho, icerea d'està edoga segunda, escreveu urna

extensa e erudita noia na Grinalda ovidiana, tomo i, de pag! 210 a 204.

8170) Correspondencia ìitteraria. Carlos àcerca do poema «D. Jayme», di'

Thomas Ribeiro, e da conversacóo preambular do sr. Castilho, e da critica do .st.

Ramalho Ortigùo. — Sairam no Constiliwional, do Mio, ein outubro de 1802, e

foram reproduzidas na Gazeta de Portugal, em novembro seguintc. Appareceu
segunda serie d'estas cartas no Constitucional', do Mio, e na Revolurào de seleni-

bro, no primeiro trimestre de 1803.

8177) A grande questuo do dia. O accordo de 20 de fevereiro. O conselheiro

Paranhos. Pernambuco, na typ. do Correio do Recifc, 1865. 8.° gr. de vin-29
.pag. — Tom no firn a assignatura Epaminonda*. Disconeu muito tempo som que
fosse revelado o nome do esciiplor vigoroso, que se occultala sob o pseudonynio
de Epaminonda*, para defender o conselbeiro Paranhos; o proprio conselheiro -

Castilho pedira, a amigos intimos que Ihe linham visto escrever os artigos parao
Jornal do commercio, do Rio, com os quaes se fez depois este opusculo, que nao
o dissessem a pessoa alguma; mas, eslou persuadido de que mais depressa veiu

a saber-se em Lisboa, que no Rio de Janeiro, quem era o verdadeiro auclor do
citado escripto.

Ha outra edicao, do mesmo anno, com urna introducono por IL G. San-Luiz,

na typ. da Situalo, 8.° gr. de 4-32 pag.

Pela mesma oceasiao appareceram os seguintes opusculos:

1. A missào Paranhos ou a paz no Uruguay. Rio de Janeiro, na lyp. do Cor-

reio mercantil, 1865. 8.° de 21-27 pag. — Trazia a indicacào : Por uni ex-minis-

tro d'estado, mas era de Jo5o Carlos de Sousa Ferreira, de quem jd se fez inen-

ciio no tomo xi.

2. I m ex-diplomata encadernado. Prolesto contro o volume grosso do sr. Pa-
ranhos, por Flavio Reimar (Gentil Homem de Almeida Braga). San-Luiz, na tvp.

de B. de Maltos, 1803. 4.» de 59 pag.

3. Rreve apreciacào da demissuo do conselheiro Paranhos, por uni brazileiro,

ex-representante do poto. Rio de Janeiro, na typ. Popular de A. Leitc, 1805 8."

de 52 pag.— Attribuiu-se a Luiz Antonio Navarro de-Andrade, ex-redactor do
Diario do Rio de Janeiro.

8478) A escola coimbrà. Cartas ao Correio mercantil do Rio de Janeiro. (l.a

serie.) Lisboa, na typ. do Futuro, 1800. 8.° de 32 pag. — (2.» serie.) Ibi, na
mesma tvp., 1800. 8.° de 48 pag.— No artigo Dom senso e bom gosto lem o
n.° 14.

8479) .A aguia no vdo e nos astros, siv<> a escola coimbrà na sua aurora e

em seu zenith, etc. Primeira e segunda parte. Rio de Janeiro, na typ. do Com-
mercio, de Pereira Braga, 1800. 8.° gr. de 34-02 pag.—V. no artigo Bom senso c

bom gosto o n.° 24.

8480) Estudo critico sobre o Exame da viagein do dr. Livingstone pelo sr.

D. José do Lacerda», etc. — Saiu no Jornal do commercio, do Rio, n.°* 174, 178,
184 e 180, de 23 e 27 de junho, 3 e 5 de julho de 1808. Foi transcripto no Jor-
nal do commercio, de Lisboa, a comecar em o n.° 4420 do 1.° de agosto do mes-
mo anno.

8481) Polemica ìitteraria: pena de Taliào imposta pelo conselheiro José Fe-
ndano de Castilho Barreto Noi-oidia a «Joao Minimo», a proposito de umas criti-

ca* d'este d versào das «Georgicas» de Virgilio pelo insigne poeta e sabio portuguez
Antonio Feliciano de Castilho. Recife, na typ. do Correio pernambucano, 1808.
8.° ou 12.° de iv-320 pag., das quaes as ultimas sete comprchendem urna tabella

de erratas, em que s5o indicados parte dos infinitos erros typographicos com que
saiu està edicSo, feita por diligencias do reverendo conego (hoje monsenhor) Joa-

ouim Pinto de Campos. — Comprehende este livro as cartas com que o conse-

lheiro Castilho e Manuel de Mello (o fallecido Manuel da Silva Mello Guimaràes)
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defendcrnm a versilo das Georgicas da critica que llies fìzeram Joiìo Minimo (que
depois constou ser o portugnez Paulo José de Paria Brandito, que finita ja en-
trado na controversia do Boni senso e bom gosto sob o psetidonymo de Archi-zero),

e oulro, em igual estylo, sol) o pseudonimo Intelligenciu tacanha, no Diai-io do
Rio de Janeiro, de jullio e irgosto do anno indicado.

8't82) TraIndo dementar da pontuacuo da lingua portugneza ensinada
por meio de exemplos ertrahidos do» melhores classicos, etc. Rio de Janeiro, cm
casa dos edilores E. & H. Laemmert, e impresso na sua tvp.. 1870. 8.° de 94

8'*83) Cartas politica* dirigala* pelo roceiro Cincinato ao cidaddo Fabricio

Rio de Janeiro, na tvp. Nacional, 1871. 4.° de 72 pag.— Està primeira colleccao

comprchende quatt o tarlas. Depois a serie continuou coni o tilulo de Questue* do
dia em fasciculos numerados de 16 pag. cada um, mudando do n.° 4 para on.0 5
o formato de 4.° para 8.° Desta colleccao possuo a primeira serie das Cartas e

mais os n.°« 2 a 9 das Questòes do dia.

&Ì8\) A questuo aeademica em ISTI. Ibi, na tvp. Imparcial. 8.° gr. de 112
pag. — Sniu com o pseudonymo Themistocles.

8485) Reflevues de um solitario relativas ao livro «Jerusalem»» de monsenhor
Pinto de Campos. Ibi. na tvp Uni versai de C. <fc H. Laemmert, 1874. 8.° gr. de
32 pag.

8486) Canto* i, m, vi da «Pharsalia». — Sairam em iornaes do Rio de Ja-

neiro. Amostras d'està versilo appareceram tambem na Revista contemporanea,

tomo tv, pag. 290 a 296; e pag. 467 a 472; e no Archivo pittoresco.

8'i87) Estuilo sobre o missal de Esttvam Goncalves. Rio de Janeiro, na typ.

Americana, 1874. 8.° max. de 41 p.ig.

8488) Memoria sobre o exemplar dos «Lusiadas» da biblioteca particular de

sua mageslade o imperador do Brazil . . publicada a expensas da bibliotheca na-

cional do Rio de Janeiro, por occasiào do centenario de Cantòes, 10 de junho de

Ì880. (Extrahida do tomo viti dos Annaes da bibliotheca nacional.J Ibi, na typ.

Nacional, 1880. 4.° de 38 pag.

0 titulo exacto da obra n." 3156 è o seguinte:

Dissertation sur la nostalgie: thèse présenlèe et soutenue à la faculté de mé-
decine de Paris, le 24 aoùt 1831, pour obtenir le grade de docteur en médecine.

Paris, imp. de Didot, le jeune. 1831. 4.° de 31 pag.

Com relacao aos seus ineditos, nada posso acrescentar ao que poz o sr. Ro-
drigucs Cordeiro na sua biographia (no Almanach de lembrancas, citado), isto é,

que deixou: a versilo da Pharsalia, ^la Grinalda Lucaciana: as tragedias Maria
Stuart, Guilherme Teli e D. Carlos, traduzidas de Schiller; eo Fausto, vertido

de Goethe.

# JOSÉ FELICIAXO FER.\ANDES PINHEIRO (v. Dice, tomo iv,

pag. 320).

Tem tambem retrato e biographia nos Drazileiros illustre*, tomo h ; na Bi-
bliotheca brazileira, artigo pelo sr. dr. Homem de Mei lo; Anno biographico,

tomo ti; e Ephemerides nacionaes, do sr. Teixeira de Mello.

Na liti. 33.* de pag. 321, onde saiu Ribeiro de Andrade, leia-se deAndrada.
"Attribue-se-lhe a redaceSo do seguinte:

8i89) Parecer da commissuo encarregada dos artigo* addicionaes da consti"

tuimo para o Brazil, lido pelo deputado de S. Paulo, o sr. Antonio Carlo* Ribeùv
de Andrada, na sessdo de 17 de junho de 1822. Mandado imprimir com urgencia.

Sem logar, nem data da impressilo (mas é do Rio de Janeiro, na imp. Nacional.

1822). Fol. de 2 pag. innumeradas.— É assignado por Fernandes Pinheiro e ou-
tros, e d'elle se lìzeram duas edicóes.

JOSÉ FELÌCIO PAES NUNES DO AMARAL, fìllio de José Felicio

da Costa IS'unes de Figueiredo, naturai de Cannas de Senhorim, districto de Vi-
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zeu. Nasceu a 26 de julho de 1848 e falleceu ein 1880, pouco depois de haver

terminado a formatura na escola medico-cirurgica do Porto, onde oefendeu Ihese

a 27 de julho de 1880. — E.

8-490) Occlusào inteslinal. (These.) Porlo, na typ. Occidental, .1880. 8.° gr.

de 20 (innumeradas)-34 pag. e mais 1 de proposicòes.

JOSÉ FELISBERTO DA SILVA TRIGUE1ROS (v. Dice., tomo iv,

pag. 322).

Era naturai da villa de Torres Vedras.

Nasceu a 14 de janeiro de 1769.

Foi proprietario do officio de guarda li vros conlador e inquiridor da alfan-

dega grande de Lisboa; e demittiram-o no dia 14 de setembro de 1833, depois

de ter servido o dito officio uns bons cincoenta annos. Nao obteve depois penato

ou subsidio algum.

M. em Lisboa a 24 de outubro de 1845, tendo, portanto, selenta e seis an-

nos de idade.

* JOSÉ FELIX SOARES, formado em mathematica pela faculdade de
Paris, engenheiro de obras publicas na provincia do Para, professor no collegio

Paraense, eie.— E.

8491) Exposicuo do systema metrico. Para, na tvp. de Santos & Irmào, 1863.
4.° de 32 pag.

JOSÉ FERNAftDES COSTA JUNIOR ou FERN VXDES COSTA,
fillio de Jose Fernandes Costa e de 1). Maria Salomé da Costa. Nasceu em Lisboa,

na freguezia de Santa Catharina, a 5 de julho de 1848. Cursou os primeiros es-

tudos na escola academica; entrou depois para a escola poytechnica, onde com-
pletou o curso preparatorio da arma de artilheria, passando d'alti para a escola

do exercilo. Cursou um anno no institulo perai de agricultura, e uni anno no
curso superior de letras. Sentou praca em 15 de dezembro de 1866 no regimento de
lanceiros da rainha, obtendo logo o posto de primeiro sargento aspirante a offi-

ciai. Saiu alferes alumno para a arma de artilheria ao completar o curso da es-

cola polytechnica ; foi despachado segundo lenente em lo de dezembro de 1873;
primeiro tenente em 28 de dezembro de 1875, e capitao em 20 de outubro de
1880. Como segundo tenente, serviu dois annos no regimento de artilheria n.° 1;

corno primeiro tenente foi adjunto na fabrica de armas, depois na fundicao de
canlióes e, por firn, secrelario da eommissào de~aperfeicoamen(o da arma ile ar-

tilheria e bibliothecario da direccao geral da mesma arma.

Aos dezeseis annos, comefou a empregar as suas horas de ocios na pratica

do jornalismo, que nunca mais aBandonou, tendo ale hoje collaborado, alem de
outros, nos segumtes jornaes : Gazeta do Poto, Novidades, Noticiario portuguez.

Noticias, lìevolucào de setembro, Jornal da noite, Diario da inanità, Diario illus-

trado (do qual foi um dos principaes redactores duratile nove annos), Correio da
Europa, O lirazii, 0 Atlantico, A revista de Portugal e Drazil, O commercio de

Lisboa, O jornal do commercio, 0 occidente, A galtria militar contemporanea,

etc, etc.

Tem sido collaborador assiduo, e unico revisor desde o comedo de publica-

cto até hoje, do Dizionario popular, dirigido pelo sr. M. Pinheiro Chagas, e sub-di-

rector da publieacao nos impedimentos do seu director principal, conio se de-

ciara no prologo do primeiro volume d'està obra.

Comecou, e nao concluiu, urna traduccào, em verso portuguez do poema em
prosa Abasverus, de Edgar Quinet, da qual correm impressos quatro longos fra-

gmentos, conservando-se ineditos alguns outros. Esses fragmentos podem ler-se

nas collecr.óes da Revolucào de setembro, no Diario illustrado, e n'um dos volu-

mes do Almanach das senhoi as.

Tem urna traduce5o inedita do Macbeth, de Shakspeare. D'essa traduccào es-
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tao publicados os principaes trechos no alligo Machbeth, do Diccionario unker-
sal portuguez iliusirado.

Con'vidado pelo editor Pedio Gorreia, para traduzir a Uistoria universa! de

Levi Alvarès. viu a lettura dos priiueiros capilulos quanto esse traballio seria es-

teril e ingiurio, pelo graiid^simo alrazo d'esse livro, ante os progresso* da scien-

za historiea, nos nnnos mais recenles. Deliberou-se, pois, a refundir totalmente

essa olirà, conservando d'ella pouco mais do que o seu rnethodo synchronico, e

augmenlando-a por modo muito consideravel. Tem publicado o primeiro vo-

lume, e impressa urna patte importante do segando. A obra deve constar de

tres volumes.

Publicou ha annos, n'unì folheto avulso urna poesia, A Mocidide, recilada

pelo auctor ninna recita em beneticio de um estudante pobre.-A liragem foi de

duzentos exemplares, dos quaes se vendei! a maior parte em a noite da recita,

tendo sido depois os restante* oflerecidos a collegas e amigos. Essa poesia foi

transcripta n'um folbetirn da Recolucào de setembro.

Em lins de 1881 foi convidado pelo editor Henrique Zeferino de Albuquerque
para o auxiliar na coordenayào e revisao do originai para o Diccionario un iversal

portuguez illustrado, a comecar do tomo k da letta A. Finda ella, o mesmo illus-

trado editor iuslou coni elle para tornar a direccSo definitiva no seguimento da
publicacào, o que acceitou, tendo no praso de dois annos, que sào quasi d?corri-

dos depois d'essa data, publicado pet to de dois novos volumes, de mi 1 paginas

cada um, os nuaes devem estar concluidos com muita brevidade. Coadjuvam-o
n'este traballio, o mais ampio de certo que em Portugal se tem emprebendido,
escriptores de boa fama, taes corno os srs. Alvaro Rodriguesde Azevedo, Oliveira

Martins, Ilodrigues de Fretta*, Delfini de Almeida, etc.

Tem publicado, ou proir.ptos para a publicac5o, um grande numero de tra-

balbos oflieiaes, da sua profissilo de artilheiro, a qual sempre tem exercido com
efFectividade. Como secretano da commissào de aperfeicoamento da sua arma, pu-
blicou :

8192 ) Programma para os exercicios da escola pratica de arlilheria nopoly-

nono das Venda* Nova*, no anno de 187.9. Lisboa, na imp. Nacioual, 1879. 8.° de

16 pag.

8i93) Programma para os exercicios da escola pratica de arlilheria nopoly-
gono das Venda* Nova* no unno de ISSO. Ibi, na mesma imp., 1880. 8.° de 21
pag.

8191) Programma para os exercicios da escola pratica de arlilheria no poly-

ijono da* Vendas Nocas, no anno de ISSI. Ibi, na mesma imp., 1881. 8." de 19

8493) Rdalorio da commissào de aperfeicoamento da anna de arlilheria, no
anno de 1878. Ibi, na mesma imp., 1879. 8.° de 22 pag.

8496) Helatorio dos trahalltos da commissào de aperfeicoamento da arma de
arlilheria no anno de 1879. Ibi, na mesma imp., 1880. 8.° de 49 pag.

Os cinco anteriores folhetos foram rnandados publicar por ordem do minis-
torio da guerra.

De collaboracao com o tenente de arlilheria (hoje capitilo) sr. José Mathias
Nunes e com o capi tao da mesma arma (hoje tenente corone!), sr. Francisco Hygino
Craveiro Lopes, redigiu, sendo publicadas depois pela direccao geral de arli-

lheria:

8497) Nomenclatura da peca A. E. 15c C. (M. K.) (peca de ago, estriada, de
lo centimetro*, de costa, material Krupp) e do seu respectivo material. Lisboa, na
tvp. Universal de Thomaz Quintino Antunes, 1879. 8.° de lo pag. eli estam-
pas grandes lithographadas.

8498) Nomenclatura da peca A. E. 28* C. (M*. K.) (pega de aco, estriada de
28 cenlimetros, de costa, material Krupp) e do seu respectivo material. Ibi, na
mesma typ., 1883. 8.° de 17*pag. eli grandes estampas lithographadas.

8499) Regulamento para o servico das bócas de fogo de campanha A. E. 8C
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(M. P.) e A E. 9* (M. K.) (de ago, estriadas de 8 centimetro*, material pmssiano;
e de aco, estriadas, de 9 centimetros, material Krupp), approvado por portarla

de 28 de agosto de 1882. Ibi, na typ. das Horas Romanticas, 1882. 8.° de 400

Eag.
— Publicacao do ministerio da guerra. Do tercciro capitulo d'està obra pu-

licou-se previamente urna edicao especial em 1881, n'um folheto de 116 pag.,

para ser uistribuido a arma de artilberia.

De collaboraci) com o capitilo de artilberia, sr. Guilherme Carlos Lopes
Banhos, redigi u :

'

8500) Heqidamento para o servilo das pecas B. E. P. 12? e B. E. P. 15c (de

bronze, estriadas de praca de 12 centimetros ; e de bronze, estriadas, de praca, de

lo centimetros). Ibi, na mesma typ., 1883. 8.°

8501) Regulamento para o servico da pera A. E. 15° P. (M. K.) (de aco, et-

triada, de lo centimetros, de praca, material Krupp).— Estava tambem a acabar

de imprimir, formando um volume igual ao antecedente.

De collaboralo com o capitilo de artilheria, sr. José Mathias Nunes, redi-

gili:

8502) Regulamento para o sericeo das pecas A. E. lo* C. (M. K.) e A. E.
28c (M. K.) (de aco, estriadas, de 15 centimetros, de costa, material Krupp; e de

aco, estriadas, de 28 centimetros, de costa, material Krupp).— Estava a imprimir

na typ. das Horas Romanticas. Deve ser um grosso volume.

8503) Regulamento para os exercicios e manobras das baterias de campanìia.—
Eslava a imprimir na imp. Nacional. Deve ser um volume de 500 pag., acompa-
nhado de grande numero de gravuras.

0 traballio actual do sr. Feinandes Costa é o de dirigir a impressilo e o de
dar a ultima redaccao a esses regulamentos. Està igualmente revendo e dirigindo

a publicacao do Regulamento para o servico da peca de montanha B. E. M. 7C

m/1882 (de bronze, estriada, de montanha, de 7 centimetros, modelo de 1882), o
qual foi elaborado por urna commissao, cingindo-se està, sempre que foi possi-

vel, ao texto do regulamento supramencionado para as bócas de fogo de campa-
nha, o cmal serviu de norma para a disposicao e methodo adoptado em todos os

*

outros. Estava a imprimir na typ. das Horas Romanticas, e devia ficar prompto
no comeco do anno de 1885.

Està encarregado, juntamente com o sr. capitao Mathias Nunes, de redigir

urna Tactica da artilheria em campanha.

# JOSÉ FERNANDES DA COSTA PEREIRA JUNIOR, nasceu em
Campos a 20 de janeiro de 1833. Filho do fazendeiro capitato José Fernandes da
Costa Pereira. Estudou no collegio de Pedro II e obteve o grau de bacharel em
letras; depois seguiu o curso de sciencias juridicas e sociaes na faculdade de

S. Paulo, e recebeu o grau de bacharel em 1856. Exerceu a profiss5o de advo-
gado na terra natal. Eleito deputado a assemblèa provincial do Rio de Janeiro

nas legislaturas de 1858 e 1860. Em 1861 presidiu a provìncia do Espirito Santo,

onde se demorou emquanto esteve no poder o partido conservador; e, em 1863,
voltou a exercer a advocacia. Em 1868 nomearam-o para a presidencia da pro-

vincia de Santa Catharina, norém nao acceitou. Em 1871 presidiu a provincia

do Cearà; de 1871 para 1872 a de S. Paulo; e no segundo semestre de 1872 à

do Rio Grande do Sul. Em janeiro de 1873 nomeado ministro da agricultura,

commercio e obras publicas, fazendo parte do gabinetc de 7 de marco, ao qual se

deveu a lei de 28 de setembro de 1871 àcerca do elemento servii.

Quando estudante, escreveu na Acayaba, revisla litteraria, nos Ensaios Ulte-

rarios, no Correio paulistano e no Diario do Rio. Depois fundou em Carnpos a

fìegeneracùo, folha politica, que redigiu de 1860 a 1864, em que fundou e redi-

giu o Paiz. Tem artigos de critica litteraria na Gazeta da tarde, dirigida pelo

dr. José Ferreira de Menezes; de interesse economico e politico em o Cruzeiro ;

e de opposicao politica no Diario da tarde e no Brazil, orgao do partido conser-

vador, lundado em 1883. — E.

tomo xn (Supp.) 21
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8504) Relatorio apresentado à assemblèa legislativa provincial do Espirilo

Santo, no dia da abertura da tessào ordinaria de 1861, pelo presi4ente, eie. Vi-

ctoria, na typ. de Fedro Antonio de Azeredo, 1861. 4.° gr. de 96 pag., seguido

de mappas e documentos.

8oòu) Relatorio que devia ser apresentado « assemblèa legislativa provincial

do Espivito Santo no dia da abertura da sessào ordinaria de 1863, etc. Ibi, na
mesma typ., 1863. 4.° gr. de 53 pig., com mappas e documentos.

8506) 0 governo e o poto do lirazil na guerra paraguaya. Por Menenio
Aggrìppa. Campos, na typ. da Ordem, 1867. 8.° gr. de 78 pag.— Segmula edicào.

Ibi, na typ. Campista, 1*868. 8.° gr. de 84 pag.— Parte da imprensa recebeu està

obra favoravelmente, parte censurou-a, julgando-a inopportuna, quando se tra-

tava de urna guerra que nem sequer terminàra. «No estylo apaixonado do folhelo

(escrevia-se no Jornal do commercio, do Rio) ha de se querer ver transluzir o
espirito de partido que prejudica«i imparcialidade de historiador. . . » Eni defeza

do governo, que Menenio Aggrìppa atacava, saiu n'essa occasiào outro fblheto in-

titulado: 0 ministerio de 81 de agosto (de 1864). Urna pagina da bistorta. Rio
de Janeiro, na typ. Universal de Laemmei t, 1867. 8.° gr. de 31 pa£. Era anony-
mo, mas no vulgo attribuiu-se a um dos membros do dito ministerio.

8507) Relatorio da enlrega da presidencia do Cearà (1871).

8508) Relatorio apresentado à assemblèa provincial de S. Paulo (1872).

8509) Relatorio ila enlrega da presidencia da dita provincia (1872).

8510) Relatorio da entrega da presidencia da provincia do Rio Grande do
Sttl (1872). .

8511) Relatorio apresentado a assemblèa geral legislativa na segunda sessào

da decima quinta legislatura (a 3 de maio de 1873), pelo ministerio da apicul-

tura, commercio e obras publicas. Rio de Janeiro, na typ. Commercial, 1873. 4.°

de 130 pag. com documentos annexos.

8512) Relatorio apresentado a assemblèa geral legislativa na terceira sessào

da decima quinta legislatura, etc. Ibi, na typ. Americana, 1874. Foi. de 206 pag.

e numerosos documentos annexos, e mais $ voi. de annexos.

8513) Relatorio apresentado a assemblèa geral legislativa na quarta sessào

da decima quinta legislatura, etc. Ibi, na mesma typ., 1875. Fol. de 302 pag. e

mais 2 voi. de annexos.

8514) Discurso pronunciado na discussilo do ornamento do ministerio da
agricultura a 3 de julho de 1877. Ibi, na typ. Imperiai e Constitucional de J.Vil-

leneuve & C.«, 1877. 12.° de 51 pag.

O sr. conselheiro Costa Pereira, alem d'isso, tem publicado avulsamente

grande numero do allegacóes e memoriaes forense's. O seu cartono do advocacia

é presentemente na córte.

JOSÉ FERttATVDES CAMA (v. Dice, tomo iv, pag. 324).

Parece que era naturai de Pernambuco. Entrou na revoluto de 1817.—V.
Revista trimensal, tomo xxix, parte l.

a
,
pag. 332.

P. JOSÉ FEIINANDES DE OLIV EIRA LEITÀO DE GOUVEIA
(v. Dice, tomo iv. pag. 323).

A ode (n.° 3221), é em 4.° de 4 pag.

Das poesias mencionadas sob os \\°* 3217 a 3224, e mais algumas ja impres-
sas ou ineditas, fez-se urna colleccao com o litulo Poesias do padre José Feman-
des, etc; em 1838. Coimbra, na imp. da Universidade, 1838, sendo editor o sr.

Adriao Forjaz. — Segunda edicào. Ibi, na imp. letteraria, 1863. 8.° gr. do 185
pag. — Contém 72 odes, poesias diversas 26, metamorphoses 3, epigraromas 6 e
sonetos 3, a fora as nolas e argumentos.

Às pqesias mencionadas em separado, acrescem :

8515) Ode ao soberano congresso nacional. Coimbra, na imp. da Universi-

dade, 1822. 8.° de 5 pag.
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8316) Odes que ao prazer pnblico dos generosos estudantes da universidade

de Coimbra na jauslosa noile de 20 de fevereiro de 1822, D. José Fernandes de
Oliveira Leitùo de Gouveia. Coimbra, na iuip. da Universidade, 1822. 4.° de
8 pag.

8517) Monumento ao duque de Braganca, offerecido a sua magestade fidelis:

sima a senhora D. Maria IL Lisboa, naimp. Nacional, 1835. 4.° de 6 pag.— É
urna cantala.

*

8518) Metamorphose, que em beneficio dos pobres da sua aldeia, offereee a
8eu$ amigos, etc. Coimbra, na imp. da Universidade, 1836. 4.° de 8 pag.

JOSÉ FERNANDES PINTO ALPOIM, v. Dice., tomo IV, pag. 326.

A respeito das obras publicadas por este illustre officiai de artilheria

(n.° 3225) veja-sc o que o sr. dr. Manuel Duarte Morcira de Azevedo pdz na sua

obra Apontamenlos hutoricos (no capitulo que tem o tilulo Origem e desenvolvi-

mento da imprensa no Rio de Janeiro), pag. 12 a 14.

Na linba 42 onde està Warnhagem, corrija-se para Vamhagen.

# JG8É FERNANDES PORTUGAL, maior de artilheria, antigo piloto

da armada real. Naturai do Mio de Janeiro. Em 1817 foi nonjeado peios rebeldes

de Pernambuco chefe da marinila. Preso depois, e sentenciado pela alcada, falle-

ceu no hospital militar em 1818.

Foi auctor dos planos do rio Para em 1803, e da bahia de S. Marcos naen-
trada dò porto de S. l,uiz do Maranhào ;

da pianta da barra, rio e porto da Parahiba do Norie, em 1803;
da carta geographica da capitania de Pernambuco comprehendida entre a

costa maritima do Brazil, que faz o seu lado orientai; o rio de S. Francisco, que
a divide pelo extremo meridional com a capitania da Bahia, desde a sua foz até

a confluencia do Curunhanha, segundo a Jigressao curva que Ihe marca Robert

Vaugandy ; os limites conhecidos aas capitanias de Minas Geraes e de Goyaz que
a terminane pelo lado Occidental ; e as comarcas de Piauhi, Cearà e Parahiba pelo

septentriSo; sendo estas uitimas divisóes determinadas conforme as notfcias coni-

binadas dos moradores e viajantes praticos dos logares, que abrange a sua vasta

extensao, em 1807;

do plano do logar proprio para arsenal real do Recife de Pernambuco, le-

vantado por ordem do ill.«° sr. Pedro Sheverin, e governador interino da capi-

tania de Pernambuco;
do plano do porlo e praca de Pernambuco, em 1808;
do plano da barra e porto do Recife de Pernambuco e costa que corre até

Olinda, em 1803;

do diario nautico de Pernambuco para a ilba de FernSo de Noronha, sobre

a Sumàca Princeza Briosa, em 1798;

do plano da illia de FernSo Noronha;
do plano das enseadas de Jaragua e Pajusàra, em 1803;

do plano hydrographico da Bahia de Todos os Santos, metropole do estado

do Brazil, em 1808;

do plano do porto e cidade do Rio de Janeiro e seus contornos, em 1803;
do plano da illia de Santa Calharina e enseada das Garopas, coni a costa da

terra firme, que Ihe corresponde, etc, em 1776;

de outro plano, da mesma ilha, offerecido ao chefe de divisào Joaquim

José dos Santos Casa~o;

e do plano bydrographico do Rio Grande de S. Pedro, ou Lagoa dos Patos e

Lagoa Merini, na provincia do Paraguay, em 1803.

A maior parte d'estes trabaihos teve annos depois impressilo lithographìca.

e creio que o archivo militar do Rio de Janeiro possue urna colleccSo completa

d'elles.

21 *

Digitized by Google



324 JO

No mesmo archivo existiam, e foram apresentados na exposi^So da historia

do BraziI, mais os seguintes ineditos do major Fernandes Portugal :

8519) Discurso sobre o estado actual da tlha de Fernuo de Noronha e parecer
a respeito do seu melhoramenlo, etc. Rio de Janeiro, 1808. Fol. 9 folh.

8520) Descripcào hydrographica e roteiro de cabotagem da costa do BraziI
desde o cobo de Santo Agostinho até a Bahia da TraicCio. Para acompanhar a
carta da mesma costa, etc. Anno de 1809, 1810 e 1811. 4.° gr. de 32-364 pag.

852!) Systema economico sobre a defeza das mariniias e continentes do BraziI

e otttros objectos interessantes, que por ordem do serenissimo infante senhor D. Pe-
dro Carlos, eie. Rio de Janeiro, 1808. Fol. 18 folh.

8522) Projecto patriotico sobre a fortifitaguo dos principaes portos do BraziI e

medidas convenientes à prosperidade da sua populacào, que por oi-dem do serenis-

simo infante senhor D. Pedro Carlos, eie. Rio de Janeiro, 1808. Fol. 10 folh.

JOSÉ FERNANDES RIBEIUO. . . — E.

8523) 0 instructor portuense : periodico mmsal contendo differentes artigos

de educagào, litteratura, maral, historia, sciencias e artes, traduzidbs de varias

1844. 4.°— Saiu o n.° 1 em janeiro de 1844 e o n.° 12 em 5 de dezembro, for-

mando um voi. de 192 pag. a duas col. Do segundo anno so appareceram os

n.°* 13 a 16 (janeiro a abril de 1845), declarandose n'este ultimo que o perio-

dico deixava de exislir. As estampas sao pouco aprimoradas.

8524) Tratamento homoeopathico do eliderà, coni a indicacào dos meios de o

prevenir, podendo servir de conselheiro as familias na falla de medico. Pelo dr.

Jahr: verlido emportuguez. Porto, na typ. de José Lòurenco de Sousa, 1855. 8.°

de x-109 pag.

JOSÉ FERRARI (v. Dice, tomo iv, pag. 326).

Està ainda vivo e reside actualmente no Rio. de Janeiro, segundo me infor-

maram em caria de agosto de 1884.

Em 1825 recebeu o diploma de medico pela universidade de Bolonha. De
urna sua aulo-biographia, que occupa 19 pag. de papel almasso, extrahiram-se os

seguiti les resumidos dados :

Naseeu em Voghera, nas ultimas horas do anno de 1803. OrphSo aos qua-

torze annos de idade, ficou sob a tutela de um tio paterno, ex-abbade franciscano,

<]ue regia um grande collegio. Proclamando os estudantes de Turiin, em 1821, a

constiluicSo de Hespanha, tomou parte n'este movimento, que foi abafado, ven-

do- se obi igado a emigrar para a Catalunha com os seus companheiros.

«Em gratidilo ao governo hespanhol, que Ines dava urna pensilo mensa], os

cmigrados ìlalianos pegaram em armas para coadjuvar a tropa contra os facciosos

parlidarios do clero e da supersticao.»

Voltando à Italia para continuar os seus estudos medico-cirurgicos, interrom-

pidos quasi tres annos, aprendeu sob a direccao dos mais celebres clinicos

d'aquelle tempo. Conseguindo a sua formatura, embarcou de Leorne para Lisboa,

onde se demorou um mez, e d'aqui partiu para a Bahia, onde chegou em fins de
1827.

N'esla provincia residiu na capital, na Cachoeira, Santo Amaro e Lavras
Diamantinas.

Em Santo Amaro prestou servicos relevantes à santa casa da misericordia,

de quo foi provedor durante muitos annos, e que o galardoou corn o titulo de ir-

mSo benemerito.

Serviu corno medico no corpo de saude do exercilo brazileiro que combateu
no Paraguay, tendo sido elogiado duas vezes nas ordens do dia.

Tem publicado o seguinte :

8525) Breves reflexòes sobre a prosperidade do poro cachoeirense. Cachoeira,

na typ. de Costa e Sousa. 1829. Folheto em 4.°
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8526) Noticia sobre as causas das principaes enferai idades de que adoecem os

viajantes na estrada de S. Felix que vae para a villa de Caitetà. Ibi, na mesma
typ., 1833.— Foi reitnpresso em Santo Amaro, com poucas modificacóes, na tvp.

de C. J. de Pai va, 1845.

8527) Elogio funebre ao dr. Francisco Borges de Figueiredo. Bahia, na typ.

do Diario, de J. G. Bezerra & O, 1837. 4.°

8328) Memoria sobre o thema : «Poderà a medicina contribuir para o melho-

ramento da moral e a manutencdo dos bons costumes ? E corno ?» Santo Amaro, na
typ. de I. J. P. Cidreira, 1840. 4.»

8529) Liberdade e patria. Bahia, na typ. do Correio Mercanti!, de Velloso

& G.«, 1842. Folheto em 4.°

8530) Vtilidade publica. Pei'iodico. Santo Amaro, typ. de 0. J. de Paiva,

1842-1843. Foi.

8531) Novellas moraes de fr. Francisco Soares. Traduccuo. Ibi, 1843. 4.°

8532) Garrida. Periodico. Ibi, 18W-1844. 4.°

8533) Philopatrio. Periodico. Ibi, 1843-1846. Foi.

8534) Engenheida, poema didaclico heroi-comico. — Jà descripto no Dice.

sob o n.° 3226.

8535) Projecto de um codigo de merito social. Bahia, na typ. de Carlos Pog-
gelti, 1858. 4.°— Jà mencionado no mesmo tomo com o n.° 3227.

8536) Rudimentos da nova sciencia de economia politico-moral. Ibi. na typ.

Tourinho, Dias & C.«, 1863. 8.»

8537) Doutrina moi-al. Rio de Janeiro, na typ. Perseveranza, 1870.

8538) Conferencia jìolitico-moral àcerca da causa principal dos maiores males
publicos. Ibi, na mesma typ , 1871. 8.° gr. de 29 pag.

8539) Rwlimentos de doutrina moral para escolas primarias e secundarias,

etc. Bahia, 1875. 8.° gr. 2 tomos com xxxn-124 pag. e 310 pag. e mais 5 innu-

meradas no lini.

8540) Escola moral. Ibi, na imp. Economica, 1877. 4.°

Sòìi) Escola moral bahiana. Ibi, na mesma typ., 1877. 4.°

8512) Elogio funebre a Victor Emmanuel lì, ex-rei de Italia. Ibi, 1878. 4.°

85'i3) Cathecismo politico-moral bahiano. Ibi, 1880. 4.°

8544) Disset'tacào àcerca da causa primaria de sereni os povos illudidos e

prejudicados. Ibi, na litho-typ. de J. (ioncalves Tourinho, 1881. 4.°

8545) Reformas vigentes. Tramferencia. Resumo do naturai destino dado à
humanidade. Rio de Janeiro, na tvp. Universal de Laemmert, 1883. 8.° de 23 pag.

Àcerca d'este ultimo trabalho, leiamos o que o auctor diz na sua auto-bio-

graphia :

• Foi o inventor da religiSo verdadeira, nunca descoberta, e que consiste no
honroso naturai destino dado à humanidade. É justo acrescentar que està desco-

berta, corno que feita pouco a pouco, tivera seu prodromo na citada Doutrina
moral, rudimentos d'ella para escolas secundarias, onde se mencionam e esclare-

cem varias faculdades e se falla da naturai missio humana. Mais claramente ci-

ta-se tanto o destino corno a miss5o humana, sob vistas de deveres moraes e re-

ligiosos, na dita Escola moral bahiana, a pag. 205, e no Cathecismo politico-moral

bahiano. Emfim, diremos que onde mais explicitamente mostra o seu achado, é
n'um folheto intitulado Reformas vigentes. N elle mostrou que no destino humano
deve de estar a religiao verdadeira, em rasào de differir elle de quaesquer outros

que nao podem ser raodificados, corno o nosso, pelo livre arbitrio que nós, pela

educacao, adquirimos.»

0 citado auctor pensa que «talvez se tomarà famoso corno Gallileu, por
quanto é claro que, se a descoberta d'este relativa a funcfd"es da terra e do sol,

feita em tempo e logar de despotismo, contribuiu para dar-lhe fama, o descortino

feito pelo dr. Ferrari àcerca da unica religiSo verdadeira (o predestino que ad-
raitte o livre humano arbitrio) nào póde ser da menor utiliuade em quaesquer
tempos e logares a toda a humanidade».
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JOSÉ FERREIRA (1.°) (v. Dice, (omo iv, pag. 327).

lnnocencio, na pag. citada, pareceu-Jhe que o auclor ila Bibliotheea lusitana

duplicàra o nome d'este escriptor; e no tomo v, pag. 63, affirmou de novo a du-
plicalo feita pelo abbade de Sever, e, mencionando as obras attribuidas a José

Farcirà, ou a José Martins Ferreira, declara que nunca vira nenhuma.
É certo, porém, que existem algumas, e que podem ser examinadas. No Pro-

nostico e lunario muy copioso do anno de nossa redempcào de 1608 etc, por Paulo da
Mota (v. este nome no Dice), de que possue um exemplar a biblioteca nacio-

nal, encontra-se, depois das ìiccncas e iuizo do anno, verso da fot. 7:

fìelacào nnvy certa e verdadeira de muytas cousas que succedei'So no mundo
em diversos tempos, recopilado de graves auctores, por José Ferreira (so «José

Ferreira^), naturai da cidade do Porto.

Està rela$à"o vae até fol. 14, que contém :

Dos condestables que ouce em Portugal.

E no verso d'està fol.:

Viso reys e govemadores que ouve na India de Portugal, até este anno de

1608. — E està relacSo fecha o opusculo.

# JOSÉ FERREIRA AIVJO COUTINIIO. naturai da cidade do Rio de
Janeiro. Doutor em medicina, membro adjunto da imperiai academia de medicina,

na seccao medica, etc. — E.

8516) These apresenlada d faculdade de medicina do Rio de Janeiro, e pe-

rante ella sustentada em 3 de setembro de 1869—Dissertando : Descripcùo da ine-

lyte; das suas causas em geral, e da influencia que as febres intermittentes, perni-

ciosas e typhoides porventura exercem sobre a sua existencia. Proposicòes : da en-

cephalite : sobre o esportìo centeio : contusves. Rio de Janeiro, na typ. Perseverane^.

1869. 4.° gr. de vm-127 pag.

JOSÉ FERREIRA DE BA8TOS COELIIO, filho de Antonio Ferreira

de Bastos Coelho e de D. Maria Joaquina de Bastos Coelho; nasceu em Souto de

Lafóes, bispado de Vizeu, em 17 de marco de 1847. Lavradores pouco abastados,

seus pacs nao Ihc poderam proporcionar estudos superiores
;
porém, seu irmSo,

o sr. Manuel Ferreira de Bastos Coelho, que residia no Brazil, fel-o entrar em
1864 em um collegio em Lisboa, onde esteve até 1869, em que embarcou para o

Rio de Janeiro, com os prcparatorios completos. la corri desejo de empregar-se no
commercio, mas a sua vocac5o chamava-o a continuar os estudos, e, sem deixar

de lodo a vida commercial, matriculou-se na escola de medicina em 1873.

Ainda cstudante, fundou e redigiu a Chi-ysalida, que durou um anno; e col-

laborou na lmprensa medica. Tem publicado no Joinal do commercio, do Rio, um
discurso acerca da «caridade», recitado em 1870 em urna assemblèa geral da caixa

de soccorros de D. Pedro V. A perda de seu irmSo e protector. causou^l he graves

embaracos, tendo que leccionar, para completar o seu curso medico em 1878.

Defendeu these na presenca de sua magestade4

o imperador. Durante os annos de
1876 e 1877 fora chamado para os exames de portuguez na escola polytechnica.

Embora fìlho de urna escola allopatha, o sr. dr. Bastos Coelho seguiu, apenas
formado, a medicina homoeopathica, o que Ine acarretou. por parte dos collegas

e dos professores, rivalidades, e que procurou vencer. Fazendo parte do instituto

hahnemanniano do Brazil, trabalhou muito para o seu incremento ao lado do
sr. conselheiro Meirelles, estabelecendo, na qualidade de primeiro secretano, re-

lacfles com institutos congeneres. Em consequencia de muito trabalho, achou-se

doente, e resolveu vir à Europa restabelecer-se. Chegou a Portugal em abril de
1884, coni o intuito porém de voltar ao Rio no primeiro trimestre de 1885.— E.

8547) 0 casamento sob o ponto de vista hygienico. (These.) Rio de Janeiro,

1878. 8.°

JOSÉ FERREIRA BORGES (v. Dice., tomo iv, pag. 327).

%
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Pertenceù à sociedade dos amigos das letras e à sociedade juridica.

Y. o artigo da Miscellanea letteraria, pelo sr. B. Branco. V. lambem o tme a
respeito de Ferreira Borges escrevcu Joào Bernardo da Rocha em varios logares

do Portuguez,e principalmente em o n.° 87, de pag. 291 a- 298.

A Carta descripta sob o n.° 3230 foi tambem reproduzida no Campetto por»

tuguez, voi. iv, pag. 194 e seguinies.

Na primeira edicào das lnstìtuicoes (n.° 3231) acrescente-se : Londres, na
irap. de M. Calerò, 1825. 8.° gr. de 244-lxxx pag.

Nas DissertacOes (n.° 3233) acrescentc-se : a 1.* de 36 pag.; e a 2." de 90
pag.

A obra n.° 3235 lem xx-120 pag. e 1 de errata.

Tem mais:

8548) Carta ao iU.
mo

e ex.mo sr. Sebastido Drago Valente de Brito em 9 de

abril de 1821. — Resposta a um manifesto que o mesmo imprimiti coni data de 28
de fevereiro. Lisboa, na imp. Nacional, 1821. Fol. de 6 pag.

8549) Cartai dirigidas a sua magestade pelas cortes extraoì %dinarias congre-

gadas em Lisboa. Reimpresso no Rio de Janeiro, na imp. Begia, 1821. Foi. de 4
pag. innumeradas. — Sao duas, datadas de Lisboa, a lo e 19 de fevereiro do dito

anno, e assignadas pelo arcebispo da Bahia, presidente ; e Luiz Antonio Rebello

da Silva, Joào Baptista Felgueiras, José Joaauim Rodrigues Bastos e José Ferreira

Borges, secretarios. Vejo-as mencionadas sob o nome d este ultimo nos Annaes da ^

imprensa nacional do Rio de Janeiro.

Com retalo ao Codigo commercial (n.° 3253) parece que a primeira edicdo

ó do Porto, na typ. Commercial, 1836. N'cste Diccionario consultcm-se os arti-

gos : Diogo Pereira Forjaz, tomo n
;
Gaspar Pereira da Silva, tomo ni ; Ricardo

Teixeira Duarte, tomo mi ; e Esplicando do codigo commercial, e Repertorio com'
mereiai, tomo vm, pag. 200.

JOSÉ FERREIRA BORGES DE CASTRO (v. Dice., tomo iv, pag. 331).

Recebeu o titulo de visconde de Borges de Castro por decreto de 1 de junho
de 1867 e a nomeacao de par do reino por carta regia de 8 de janeiro de 1880.

Com respeito às tentalivas para a publieacSo de urna colleccao igual a que
foi cornine ttiua ao sr. Borges de Castro, sabe-se, pela Historia da academia real

de Historia, pag. 294, que em 17 de julho de 1721 o conde de Assumar propozera

à academia a necessidade de fazer urna colleccSo de todas as cartas, tratados de
paz que se celebraram com Portugal, o que a mesma academia approvou.

O sr. Julio Firmino Judice Biker é que tem continuado a Colleccdo dos tra-

tados, citada.

0 sr. Biker publicou: Supplemento à colleccdo dos tratados do sr. Borges
de Castro. 0 ultimo volume publicado (em 1879), foi o tomo xxu do Supplemento
e xxx da Colleccdo (parte i e ii). Depois publicou cinco volumes da Colleccdo de
tratados e concerto* de pazes que o estado da India portugueza fez com os reis e

senhores com quem tene relagves nas partes da Asia e Africa orientai desde o prin-

cipio da conquista alè o firn do seculo xvn. Os volumes iv e v foram impressos jà
este anno. Tem feilo outras publicacóes, de que se darà nolicia em seu logar.

JOSÉ FERREIRA GARCIA DINIZ, fiiho de José Antonio Garcia Fer-
reira e de D. Bita Mathilde Mendes Diniz. Nasceu ern Lagares, concelho de Oli-

veira do Hospital, districto de Coimbra, a 19 de setembro de 1843. Doutor em
theologia pela universidade de Coimbra, recebeu o grau no dia 11 de marco de
1866. navendo-se matriculado no primeiro anno d'aquella faculdade em outubro
de 1859. Orador sagrado de boa fama no reino; desembargador da relacao eccle-

siastica de Lisboa, antigo prior da igreja dos Martyres, de Lisboa (1870-1875);
e desde 4 de julho de 1875 parochiando na igreja de Nossa Senhora da Encar-
nac5o, da mesma cidade; antigo deputado às córtes, etc. Tem collaboralo em va-

rias folhas litterarias e religiosas. — E.
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8550) Disset tardo inaugurai (Acerca da diviodade de Jesus, refutando

a doutrina de Renan.) Coimbra, na imp. da Universidade, 1866. 8.° de 100

Pag-
8551) Sermuo gratulatorio do dia 1 de dezembro . . . prègado na santa sé pa-

triarchal, etc. Lisboa, na typ. Universal de Thomas Quintino Antunes, 1871. 8.°

de 20 pag.— Està mencionado no artigo Iberia, torno x, pag. 44, n.° 104.

855z) Oraguo funebre recitada no dia 12 de novembro de 1872 na igreja de

Arrentella nas exequias de J. G. Roldan. Ibi, na typ. de Laliemant Frères, 1872.
8.* de 16 pag.

8553) Sermuo de Nossa Scnhora de Lourdes, prègado na igreja conventual de
Santa Martha em 10 de abril de 1874. Ibi. na typ. Universal, 1874. 8.» de 13

Pag-
8554) Sermào da terceira dominga de quarosma prègado na igreja de Nossa

Senhora dos Martyres no dia 28 ile fevereiro de 1875. Ibi, na mesma typ.,

1875. 8.° de 14 pag.— Trata dos deveres dos filhos para com os pacs.

8555) Oraguo funebre recitada nas exequias do ex.
mo

sì\ duque de Loulé, man-
dadas celebrar pelo centro progressista historico de Lisina na igreja dos Martyì'es

em 23 de junho de 1875. Ibi, na mesma imp., 1875. 8.° gr. de 14 pag. — Nao se

expoz à venda.

8556) Oraguo funebre recitada nas exequias do ... duque de houle . . . cele-

bradas no Porto a 10 de julho de 1875. Porto, na typ. de Antonio José da Silva

Teixeira, 1875. 8.° de 22 pag.— Idem.

8557) Sermuo de S. Francisco de Assis, prègado no dia 4 de outubro de 1878
na capella da ordem terceira em Jesus. Ibi, na typ. Universal, 1878. 8.° de 14

Pa«-
8558) Sermào de acgào de gì'agas recilado na igreja conventual da Esperanga

a 30 de dezembro de 1877. Ibi, na lithogr. Guedes, 1878. 8.° de 16 pag.

8559) Oracào funebre que, nas solemnes ereqvias celebradas pelo clero lisbo-

nense na sè cathedral de Lisboa no dia 8 de junho de 1880 pelos heroes do Oriente,

recitou . . . Ibi, na mesma typ., 1880. 8.° de 20 pag.

8560) Oraguo funebre nas solemnes exequias do digno par do reino Antonio

de V'asconcellos Pereira Coutinho de Macedo, recitada em óliveira do Hospital a

28 de setembro de 1880. Ibi, na typ. Universal, 1880. 8.° de 23 pag.

8561) Oraguo gratulatoria do dia 1.° de dezembro, anniversario da restaura-

eòo e independencia di Portugal em 1640. Recitada na santa sé patriarchal de

de Lisboa no anno de 1884, etc. Ibi, na mesma imp., 1884. 8.° gr. de 16 pag.

—

Tem urna dedicatoria ao monsenhor Joaquim Finto de Campos.
8562) Oraguo funebre que nas exequias solemnes por alma do reverendissimo

José Francisco Acabado, celebradas na igreja parochial de S. Thiago do Cacem no

dia 14 de janeiro de 1885 recitou . . . Ibi, na mesma typ., 1885. 8.° de 22 pag.—
É dedicada ao sr. dr. Antonio Garcia Ferreira Diniz, juiz de direito em S. Thiago

do Cacem, irmao do auctor.

É mui grande o numero de seus sermóes, o,ue se distinguem pela pureza da

linguagem e pela elevacào dos conceitos; e muitos d'elles, que nào lograram, co-

mò os anteriores, o beneficio da impressào em separado, foram insertos no perio-

dico Crenga religiosa, que o sr. dr. Garcia Diniz fundou e sustentou com redaccào

effectiva desde 1878 alé 1882. D'este periodico estào publicados tres annos ou
volumes, completos ; e os primeiros numeros do quarto.

JOSÉ FERREIRA. DE LACEROA, fillio de José Ferreira Mathias e Silva,

naturai do Touro, distric.to de Vizeu. Doutor em medicina pela universidade de
Coimbra. Recebeu o grau em 26 de julho de 1863.— M. na freguezia de sua na-

turalidade, em 30 de maio de 1866.— E.

8563) Dissertagào inaugurai para o acto de conclmOes magnas na faciddade
de medicina. Coimbra, na imp. da Universidade, 1866. 8.° gr. de 95 pag.— A dis-

sertalo responde ao argumenlo seguinte : Pódeo emprego do trocarte, na abertura
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dos abcessos, ser constantemente preferito ao do bìsturi ou ìanceta f Se ntto póde,

quaes os abcessos, em que seja preferivel o bisturi ou lanceta ?

JOSÉ FERREIRA DE MACEDO PINTO (v. Dice., tomo ìv, pag. 331)-

Nasceu a 15 de julho de 1814, na freguezia de Sendim, na villa deTabuaco,
bispado de Lamego. Bacharel formado em philosophia, doutor em medicina pela

universidade de Coimbra, recebendo o gran em 1 de dezembro de 1844. Lente de

medicina legai, de hygiene publica e policia medica, tornando posse de substituto

ordinario a 6 de setembro de 1851, e de lente cathedratico a 13 de abril de

1835.

Alem das obras citadas, tem :

8564) Oratio quampro annua studiomm Institutione in Conimbì'icensi Aca-

demia habuit. IV Idus octobris anni M.DCCC.XLV. Conimbricae, Typis Acad.,

1845. 4." de 15 pag.

8o65) Relatorio da direcgào do hospital de Nossa Senhora da Concepito em
Coimbra, etc. Coimbra, 1856. 4.° de 96 pag. e mais 1 de errata.— N'este traba-

lho collaborou o sr. dr. Antonio Augusto da Costa Simóes, corno ficou descripto

no tomo viir, pag. 84, sob o n.° 2202.

8566) Toxicologia judicial e legislativa : obra deslinada para servir de texto

no ensino d'està sciencia e de guia pratico nos exames toxicologicos, etc. Coimbra,

1860. 8.° de 875 pag.

8567) Medicina administrativa e legislativa : obra destinada para servir de

texto no ensino d'està sciencia e para elucidar os facultativos, pharmaceuticos, en-

qenheiroSj magistrados, nas questóes de hygiene publica e policia medica, etc.

Parte i : Hygiene publica; parte li : Policia hygienica. Coimbra, 1862-1863. 2 to-

mos.— Alguns trechos d'està obra sairam antes no lnstituto, de Coimbra ; e o
capitulo Esbogo historico da cpidemologia portugueza foi Iranscripto no Jornal da
sociedade das sciencias medicas, tomo xxvn. 0 sr. dr. Rodrigues de Gusmao fez

d'està obra urna lisonjeira aprecia^ao na Gazeta medica de Lisboa (1862), pag.

288 a 295. 0 sr. conselheiro José Silvestre Ribeiro tambem se occupou larga-

mente d'ella em um arligo intitulado Um boni litro portuguez, inserto, ao que me
lembra, no Jornal do commercio, e depois incluido no tomo xiv das Resolurdes do

conselho de esiado, de, pag. 209 a 254. Alem d'isso, o auetor, por causa d'està im-

portante obra, recebeu do estrangeiro bonrosas manifcstacòes e diplomas de va-

las sociedades scientifìeas. (V. o lnstituto, voi. ii.)

P. JOSÉ FERREIRA MARNOCO E SOUSA (v. Dice, tomo ìv, pag.

332).
Amplie-se o que ficou posto, depois do descripto sob o n.° 3269 :

Contra os folhetos da Hypocrisia desmascarada appareceu suesposta de fr.

Manuel da Coneeicào e Barros (v. Dice, tomo v, pag. 401, n.°» 393 e 394); a està

seguiu-se a Analyse critica (tomo ni. pag. 107, n.° 14, artigo de Gabriel deMoura
CovtinhoJ, com o que veiu a terminar a polemica, deixando assim o sr. Almeida
Pinheiro de publicar a parte 3.a da Hypocrisia, e deixando tambem de publicar-

se em Braga, ao que entSo constou, a Hypocrisia desmascarada vista pelo diretto,

annunciada no Bracarense d'esse mesmo anno.

JOSÉ FERREIRA DA MATTA E SILVA (v. Dice, tomo ìv, pag. 332).

M. em Benguella em junho de 1869. Exercia entSo as funeeò'es de governa-

dor d'aquelle districto.

# JOSÉ FERREIRA DE SOUSA ARAUJO, fillio de José Ferreira de
Sousa Araujo, fallecido em marco de 1879; e de L). Helena Marianna de Sousa
Araujo, ambos portuguezes. Nasceu no Rio de Janeiro a 25 de marco de 1848.

Matriculou-se na escola de medicina d'aquella cidade em marco de 1862, com
quatorze annos de idade incompletos, e tomou grau a 5 de dezembro de 1867,
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antes dos vinte annos. Nunca cxerceu emprego publico. Quando estudante, foi in-

terino no'hospital da misericordia, e no sexto anno a provedoria do mesmo insti*

tuto nomeou-o para o servilo clinico, que desempenhou no hospicio de saude,

durante urna pequena epidemia de cholera-moibus. Depois de formado, foi me-
dico da misericordia e do hospital de Andarahy (u'este ultimo, durante a guerra
do Paraguay, substituiu sete mezes, por doenca, uni dos faeultativos civis con-
tratados pelo estado). Tem o grau de cavalleiro da ordem da Coróa de Italia,

por servicos preslados aos italianos durante a epidemia da febre amarella em
1873.

Entrou em 1875 na rondalo da Gazeta de noticias, cujo primeiro numero
appareceu a 4 de agosto. Em novembro seguinto assumiu a direccSo politica e

litterarìa d'essa folha, que conserva, sendo tambem um de seus proprielarios (as-

sociado com o sr. Elysio Mendes). Està folha ó das mais vulgarisadas no Brazil

e de maior publicidaile no Rio de Janeiro. Collaborava antes no Mosquito, no
Guarant/, e em outras folhas litlerarias. Em artigos de critica e em diverso» con-

tos reahstas tem usado dos pseudonymos Lùlù senior; e ainda hoje assigna d'esse

modo a seccào que na sua Gazeta de noticias tem o titulo Balas de estalo. Tem
retrato, acompannado de algumas indicacòes biographicas, na Mustrapiti, revista

imiversal para Portugal e Brazil, que se publica em Paris sob a direccào do
sr. Mariano Pina, 1.° anno, n.° 2. V. tambem o Cosmopolita, n.° 43 de 27 de se-

tembro de 1884. Ahi, entre outras phrases mui honrosas, se lé :

«Il dr. Ferreira de Araujo, quand' era medico, è stato un medico eccelente;

adesso non vuo essere che giornalista... Come giornalista è da gema. Quando
parla serio, scrive As cousas politicas. ed insegna di ministri, senatori, deputati,

et reliquia, ad essere buoni ministri, buoni senatori, buoni deputali, e buoni reli-

quia . . . Quando scherza, come giornalista, non t* più il dr. Ferreira de Araujo. .

.

è il signor Lùlù Senior. .

.

«li dr. Ferreira de Araujo ha viaggiato quasi tutta l'Europa, e dapertutto ha
imparato qualche cosa; viaggiando discitur, e il dr. Ferreira d'Araujo, colla sve-

gliatezza dell' ingegno suo. sV* arricchito di mille cognizioni che gli fanno onore.

L'Inghilterra, la Germania, la Spagna, l'Olanda, la Fi ancia e l'Italia, egli percorse,

coll'ardente desiderio di veder sempre cose nove e nove cose apprendere. A pro-

posito di suoi viaggi noi ci aspettiamo un giorno qualche buon libro, che venga
ad accrescere la nostra buona biblioteca nazionale. . . Il dr. Ferreira de Araujo.

è uno degli uomini che onorano altissimamente la patria loro, o che in lui, gli

stranieri nel bisogno, trovano sempre un amico sincero e generoso.*»

Eis a nota de seus trabalhos em separado :

•8568) These de doutoramento. Dissertaeuo: do diagnostico e tratamento das

febres perniciosas mais frequentes no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, typ. Allianca

de F. J. de Ah§eu GuimarSes, 1867. 4.° de 47 pag. e mais 2 de aphorismos e

erratas.

8569) A baroneza. Comedia em quatro actos. Traduzida do francez e repre-

sentada no theatro de S. Luiz.

8o70) Jonathan. Comedia em tres actos. Traduzida do francez e representada
no theatro Lucinda. Rio de Janeiro, na typ. da Gazeta de noticias. 8.° gr. de 18*J

8571) Im chapéu de palha de Italia. Comedia em cinco actos, de Labiche.

Tiwduzida do francez e representada no theatro lìecreio Dramatico.

8572) A filha unica. Comedia em quatro actos, de Tìteobaldo Ciconi. Tradii-

zida do italiano em collaborarlo com o sr. Visconti Coarcy e representada no thea-

tro S. Jaiìz.

8573) Os medicos. Comedia em tres actos, imitada do francez, e representada
no theatro do Gymnasio.

8574) Denois da morte ou a rida futura, segundo a sciencia, por Luiz Fi-

guier. Rio de Janeiro, editor Garnier. Havre, na typ. de A. Lemale Ainé, 1877,
8.° de 385 pag., com gravuras.
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8575) Choviscos. Comedia em um acto. Traduzida do frances, e rep-esentada

no theatro Lticinda.

8576) 0 primo Basilio. Contedia em um acto, a proposito do celebre romance

de Era de Queiroz, escripta espressamente para o beneficio do actor Silva Pereira,

e representada pela primeira vez a 27 de maio de 1878 no theatro Phenix dia-

matica.

8577) Fagundes. Comedìa de costumes em tres actos. — Està comedia entrou

em ensaios, mas ainda nào foi representada (outubro de 1884).

8578) Coisas politicas. Rio de Janeiro, na typ. da Gazeta de noticias, 1884.

8.° de 258 pag. — Comprehendc os artigos pùblicados na mesma Gazeta, de

marco a dezembro de 18&3.

Em 1881, o sr. dr. Ferreira de Araujo mandou imprimir a sua custa,n'uma

elegante editai) de 300 exemplares, todos distribuidos entre amadores e amigos, a

seguinte obra :

Do principio e origem dos indios do Brazil e de seus costvmes, adoralo e

ceremonias. Rio de Janeiro, na typ. da Gazeta de noticias, 1881. 4.° de xv-12l
pag.— 0 prefacio é do sr. Joao Capistrano de Abreu, eselarecido lente de histo-

ria no imperiai collegio de Fedro 11, que foi quem decidili, depois de minucioso

e erudito estudo, que o trabalho era do padre Fernao Cardim. As notas sao do
dr. Baptisla Gaetano, um sabio, que o Brazil perdeu. Na terceira pagina tem osta

dedicatoria :

« Exposkào de historia e geographia do Brazil. Homenagem do dr. Fer-

reira de Araujo.» No prologo (pag. v) declara o sr. Abreu, que este livro era

impresso por «commissao que llìe confiàra o dr. Ferreira de Araujo de publicar,

à sua custa, um trabalho qualquer, que mostrasse a sua sympathia pela exposi-

cà"o, organisada pela bibliotheca nacional». Fui contemplado coni um exemplar
d'està interessantissima obra, aqui muito pouco vulgar, pois julgo que mui pou-
cos exemplares viriam para Portugal.

JOSÉ FILIPPE DE -ANDRADA REBELLO, fìlho de José Filippo Re-
bello. Naturai da Moita dos Ferreiro?. CirurgiSo-medico pela escola medico ci-

rurgica de Lisboa, defendeu tliese em 1866. Socio da sociedado das sriencias

medicas de Lisboa, e actualrnentc exercendo a clinica nas Caldas da Rai-

iiha.— E.

8579) Algumas considei-acóes sobre a compressilo indirecta e a laqueario corno

methodo de tratamento nos aneurismas exlernas. These apresentada e defendida na
escola medico- cirurgica de Lisboa em julho de 1866. Lisboa, na imp. da rua dos
Gallegos, 1866. 8.° gr. de 58 pag. e 1 de proposito.

JOSÉ FIRMINO DA 8ILVA BOAVI8TA... Quando estudanle do iy-

ceu de Braga publicou o seguinte:

8580) Descripcào das Caldas do Gerez. Braga, na typ. de A. B. da Silva,

1867. 8.° gr. de 25 pag. — Parece que o auctor, para està sua obrinlia, so tivera

presente o trabalho de fr. ChristovSo dos Reis, e desconheceu a existenc-ia de
outros gue escreveram d'estas Caldas, corno José Pinto Rebello de Carvalho, An-
tonio Martens Beleza, Francisco Tavares, etc. (A respeito das aguas thcrmaes
do reino, consultem-se, alem dos citados Joaquimdos Sanlos Silva, José DuarteRa-
tnalho Ortigào, José Joa-quim Pereira Caldas, Luiz Baldy, e outros.)

JOSÉ FIRMINO DA SILVA G1RALDES QUELHAS (v. Dice, to-

mo iv, pag. 334).

V. nos additamentos do mesmo tomo. pag. 469. Ahi so omendou o equivoco
acerca da existcncia d'esto auctor em 1860, pois jà nao vivia desde muitos annos
antes.

JOSÉ DA FONSEGA (v. Dice, tomo n\ pag. 334).
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M. em Paris em dezembro de 1866, tendo sido atropellado por urna carrua-

gem, e conduzido depois para o hospital de caridade ahi se finou, coni setenta

e oito annos de idade.

Constava que el-rei D. Pedro V, de saudosa memoria, quando estiverà em
Franca, Ihe concederà urna pensSo, attendendo às pouco favoraveis circumstan-

cias em que soubera ali ia vivendo José da Fonseca.

JOSÉ DA FONSECA ABREU CASTELLO BRANCO, bacharel em
theologia, conego, etc.— E.

8581) Oragào funebre recitada nas exequias do conde de Cavour. Lisboa, na
typ. Universa!, 1864. 8.° gr. de 44 pag. — Eslas exequias foram celebradas, com
a maior solemnidade, na igreja de Santo Antonio da Sé de Lisboa. 0 reverendo

conego Castello Branco fóra convidado pela boa fama de que entào gosava corno

orador sagrado.

# JOSÉ FRANCISCO CARDOSO ou JOSÉ FRANCISCO CARDOSO
DE MORAES (v. Dice., tomo iv, pag. 333).

Na lin. 4.", em vez de penna, leia-se pena.

Da versta de Bocage, accusada sob o n.° 3294, segundo vejo nos Annaes da
imprensa nacional, do Rio, fez-se a seguinte reimpressSo:

Ao seren., piissimo, felicissimo, principe regente de Portugal, D. Joàoornam.
prìm., esperanca e estabilidade do Brazil, e protector eximio da* letras, canto he-

roico sobre as facanhas dos porluguczes na expedicùo de Tripoli, etc. Rio de Ja-

neiro, na imp. Regia, 1811.

0 sr. Valle Cabrai, transcrevendo de Innocencio a engracada decima a José

Agoslinho e o que o illustre auctor do Dice, escreveu a este respeito, dii-nos mais

os seguintes esclarecimenlos:

«José Francisco Cardoso de Moraes, professor regio de latinidade na cidade

da Bahia, era naturai da mesrna cidade, filho de Goncalo Cardoso de Moraes e de

D. Francisca Antonia de Moraes. M. repentinamente no logar do seu nascimento

Eelos annos de 1842 ou 1843, indo dentro de urna cadeirinha. Casou-se com
K Rosa Maria de Mello Cardoso, tambern naturai da Bahia, e teve um filho ba-

charel em leis, Tito Alexandre Cardoso de Mello.»

A data do obito é que nao me parece exacta. Cardoso falleceu em 184 l.V. o

Epicedio que aos seus amigos dedicou o seu amigo e palricio Francisco Moniz
Barreto, no tomo i dos Exercicios poeticos.

V. tambem na Bibliographia, de Brunet, tomo vi,daedic5o de 1865, pag. 75,

Guerra de Tripoli, traduzida por Souquet de la Tour. Paris, 1847. 8.° — Ante-

cedida de urna biographia do auctor pelo traductor, e de um discurso sobre a

colleccSo Dilitiae poetarum lusitanorum.

0 illustre Innocencio possuia ms. o seguinte:

8582) Elogiò para se recitar na abertura do real theatro de S. Joào, no faus-

tissimo dia 13 de maio, natalicio do principe regente nosso seìihor, offerecido ao
ex.

mo
sr. conde dos Aracele. 4.° de 18 pag.— Em versos endecassyllabos soltos.

# JOSÉ FRANCISCO DE CARVALUO NOBRE... — E.

8583) Analyse critica sobre o drama «Rosina-). S. Paulo, na typ. Litteraria,

1860. 4.° de 39 pag.— V. José Tito Nabuco de Araujo.

JOSÉ FRANCISCO CORREI! DA SERR V (v. Dice, tomo IV, pag.

33 6).

V. o que escreveu a seu respeito Joào Bernardo da Rocha no Portuguez,

voi. v, pag. 494.

Na biblioteca eborense exisliam trinta e tantas cartas d'elle para o Cena-

culo.

No Medico do poro, periodico publicado na Bahia pelo dr. Mello Moraes e
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JoSo Vicente Martina, foram insertas algumas cartas do abbado Serra (entSo mi-
nistro em Philadelphia) para o secretarlo d'estado Thomas Antonio de Villa Nova
Portugal, no Rio de Janeiro, durante os annos de 1820 e 1821.

No Traili èlèmenlaire de botanique et de physiologie végètale, de A. Thiébaut
de Berneaud, de Bruxellas, veni em varias passagens citado o nome do nossosa-
bio compatricio.

Era urna nota da tetra de Innocencio leio o scguinte :

«Segundo as informacóes de Manuel da Gama Xaro, o abbade Correia da
Serra foi educado em Napoles em casa do abbade Genovesi (v. o voi. vii do Dice,

historko).

«0 pae de Correia tinha estado preso na inquisito de Evora, e depois de
solto é que partiu para a Italia, levando comsigo a familia.

«Correia tinha um irmà"o mais moco, Manuel José Correia da Serra, que foi

prior do convento de carmelitas de Moura. Em poder d'esle existiam dois lencos
novos e grosseiros, atados pelas pontas, cheios de manuscriptos do abbade Cor-
reia, que se julga foram extraviados depois da morte do dito prior.

«Correia fez os primeiros esludos eni Napoles, e d'ani é que foi para
Roma.

«Estas explicacoes houve-as o Xaro do tal irmào prior, e as deu a Jo5o Car-
^os de Almeida Carvalho, que m'as communicou.»

JOSÉ FRANCISCO DA FONSECA, antigo director da alfandega de
Goa, etc. — E.

8584) Sondo ao dia 16 de setembro de 1856. Nova Goa, na imp. Nacional,
1856.

8585) Soneto a sua magestade o senhor D. Fedro V. Ibi, na mesma imp.,
1857.

8586) Soneto ao dia 16 de setembro de 1857} em que sua magestade fedelis-

sima o senhor D. Pedro V completa o seu quarto lustro. Ibi, na mesma imp.,
1857. — Estes sonetos appareceram so com a assignatura Fonseca.

E possivel que lentia outras composicóes impressas, mas nao as conheco.

JOSÉ FRANCISCO DE MATTOS JUNIOR, Olho de outro. Naturai de
Villa Franca do Csmpo, na ilha de S. Miguel Cirurgiao-medico pela escola me-
dico-cirurgica de Lisboa, defendeu these em 24 de julho de i©67. Tem a sua
residencia no Cartaxo, e creio que é ali fàcultativo do partido municipal.— E.

8587) Algumas palavras sobre a enccphalopathia uremica consecutiva d
doenga de Bright. These apre$entada e defendida na escola medico-cirurgica de
Lisboa em julho de 1867. Lisboa, na typ. Portugueza, 1867. 8.° gr. de 55 pag.

* JOSÉ FRANCISCO DE PAULA E SILVA. . . — E.

8588) Do aborto provocado pelo parteiro e suas indicacOes. Histologia das
ceias. Das quinas, suas especies, seus caracteres, composicào e suas preparagòes
pharmaceuticas. Da febre intermittente. Rio de Janeiro, 1842.

8589) Considera(5es sobre o pernicioso uso das sejmlturas nas igrejas e a
conveniencia dos cemiterios extramiiros. Ibi, na typ. do Diario, de N. L. Vianna,
1848.4.»

Tenho duvida sobre se està segunda obra é tambem do auctor da primeira,
posto que ambas as visse descriptas com o nome de José Francisco de Paula e
Silva, podem ser de pae e filho. Nào é possivel agora averiguar este ponto.

JOSÉ FRANCISCO PINIJEIRO, o Carapeto.

Nasceu na freguezia de Nossa Senhora da Gloria, concelho de Extremoz.
Ignoro outras circumstancias da sua vida. 0 finado poeta Jorgc Hilario de Al-
meida Bianco publicou d'este auctor o scguinte opusculo :

8590) Narracào de um crime. Versos de José Francisco Pinheiro, o Carapelof
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pastor alantejano, escriptos na occasido em que o auctor os recitata de cor. Lis-

boa, typ. de J. G. de Sousa Neves, 1879. 8.° de 24 pag., incluindo urna introduc-

ono do mesmo Almeida Bianco.

JOSÉ FRANCISCO DE 8EQLEIRA, cujas circumstancias pessoaes igno-

ro. Na Breve noticia da imprensa nacional de Nova Goa, a pag. 161, 163, 166 e

171 (annos de 1871, 1874 e 1876), eneontro apenas a niencào de quatro poesias,

de pag. cada urna, saidas da dita imprensa, sendo duas d'ellas dedicadas a socie-

dades dramalicas.

# JOSÉ FRANCISCO SIGAUD (v. Dice, tomo iv, pag. 341.)

Alern das obras mencionadas, tem :

8591) Sur les progrès de la géographie au Brésil, et sur la necessitò de dres-

ser une carte générale de cet empire, etc. Paris, na imp, de A. Hené et comp., sem

data (raas-é de 1844). 4.°— Extrahido do Investigatene

8592) Biographia de Manuel Ferreira da Camara Bittancourt e Sà.— No
Diario da saude, de 1835, pag. 317; e na Hevisla trimensal,ùe 1843, voi. iv, pag.

513.

8593) Necrologia do dr. Manuel Bernardes Pereira da Veiga, bardo de Jaco-

tinga.— V. Diario da saude, de 1835, pag. 295.

Foi um dos principaes redaclores da Aurora fluminense, durante os annos

de 1827 a 1828, tendo por companheiros F. Valdelaro e Evaristo Ferreira da

Yeiga. Redigiu tambem o Diario de saude ou ephemerides das sciencias medicas

e naturaes do Brazil, em 1835 e 1836, com Valdetaro e F. de P. Candido ; e em
1827 fundou o Propagador das sciencias medicas ou annaes de medicina, cirurgia

epharmacia, mas nào sei se està folha teve curta ou longa existencia.

Deixou inedito:

8594) Diccionario de plantas usuaes e medicìnaes do Brazil.— 0 autogra-

pho, em portuguez, acompanhado de Notes d'observations, apercue de la préface,

prospectus etc, etc, des plantes usuelles et médicinales du Brèsil, pertence a sua

magestade o imperador sr. D. Pedro If.

JOSÉ FRANCISCO DA SILVA FINTO (v. Dice, tomo iv, pag. 342).

Onde està Janeiro de 1825, emende-se para Janeiro de 1826.

# JOSÉ FRANCISCO SOARES, cujas circumstancias pessoaes igno-

ro.— E.

8595) Indice das leis da provincia das Alagoas de 1835 a 1858, que poi" or-

dem do presidente da provincia, Angelo Thomas do Amarai, organisou . . . Maceió,

na typ. do Tempo, 1859. Fol. de 94-4 pag.

# JOSÉ FRANKLIN MASSENA E SILVA, engenheiro civil, membro
do instituto hi storico e geograpliico brazileiro, etc.— M. a 9 de maio de 1877.

Para a sua biographia veja a Revista trimensal, voi. xxiv, pag. 693.— E.
8596) Quadros da natureza tropical, ou ascensào scientifica ao Itatiaya, ponto

mais culminante do Brazil. Primeiro folheto. Rio de Janeiro, na typ. de Pinheiro

& C.a
, 1867. 8.° gr. de 60 pag.— A montanha do Itatiaya està quasi 3:000 me-

tros acima do nivel do mar e 1:300 acima do Itaculumi. 0 auctor descreve aquella

montanha sob diversos aspectos, dà conta das observacòes que fez, e refere os

phenomenos que notou produzidos pelo magnetismo e pela electricidade.

No archivo do instituto historico do Brasil existia do engenheiro Messena
a seguinte obra inedita :

8597) Panorama do sul de Minas. Estudos orographicos. Altitudes. Estudos
geologicos e mineralogicos. Estudos hydrographicos. Vegetaes do sul de Minas. Ani-
maes. Insectos. Peixes. Aves. Agms medicìnaes. Agriadtura. Tempei'atura.— Fo-
lio de 20 folhas.
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JOSÉ FREDERICO DE A8SA CASTEL-BRANCO ...» E.

8398) Klementos de geometria descriptiva, li$ùes coordenadas para uso dos

alumnos do instituto profissionai de Nova Goa. Nova Goa, na imp. Nacional, 1873.
4.° de 47 pag.

JOSÉ FREDEMCO EMAUZ DO CASAL RIBEIRO, filho do conde
/ do Casal Ribeiro. Bacharel formado em diretto pela universidade de Coim-
bra, delegado em urna das comarcas do reino, etc— E.

8599) Duas palavras sobre o processo de Joanna Pereira e outros. Lisboa,

na typ. LaHemant. frères, 1877. 8.° de 23 pag.— A respeilo d'este notavel pro-

cesso, veja-se os ai ligos dos srs. dr. Augusto Antonio da Rocha (lente de medicina
da universidade), José Thomas de Sousa Martins (professor da escola medico-ci-

rurgica de Lisboa), dr. Jjriz Baldy, eie.

JOSE FREDERICO LARANJO; fìlho de Possidonio Matheus Laranio
e de Maria José Cruxana. Nasceu em Castello de Vide a 20 de dezembro de
1846. Tendo sido dedicado à vida ecclesiastica, foi alumno interno do seminario

de Portalegre, frequentando, corno tal, nas aulas do lyceu, que estava no mesmo
edifìcio do seminario, lodos os prepara tori os, e em seguiua o primeiro e o se-

gando anno do curso theologico, sendo no primeiro approvado coni distinccSo,

e no segundo/por dissensóes com uni professor, reprovado. Este facto determi-

. nou-o a ir para o seminario de Coimbra, onde repetiu o acto do primeiro anno
theologico, frequentou com distinccSo o segundo e o lerceiro e exerceu o cargo

de bibliolhecano. Durante o tempo do curso theologico e no anno seguinte, em

d'elles, e, sem se ter oidenado, matriculou-se a 14 de outubro de 1870 na facul-

dade de direi to, onde no primeiro anno se fez conhecido por urna monographia
que publicou sobre a quesito que recentemente se ventilàra enlre os lentes Fer-

rer e Rodrigues de Brito acerca do principio de direilo. Obteve durante o curso

as scguintes classi licacoes : no primeiro anno accessit; no segundo anno primeiro

accessit; no lerceiro declararam os professores na acU da congregalo linai que
o n5o classificavam por nào ter cntregado urna dissertalo; no quarto primeiro
premio; no quinto premio. Fez exame de licenciado a 27 de maio de 1876, de-

fendeu theses a 28 de junho de 1877, tendo n'estes dois actos a classificacào de
muito bom, dezesete valore», c recebeu o grau de doutor em 15 dejulho do mes-
mo anno. Foi despacUado lente substituto da faculdade de direilo por decreto de
3 de janeiro de 1878, sendo a cadeira de economia politica a que tem regidopor
mais tempo. Foi depulado as cortes na legislatura de 1879, na de 1880 a 1881;
e foi tatnbem eleito para as actuaes constituintes, representando sempre o circulo

de Portalegre, ao qual perlence a terra da sua naturalidade, e na qual fundou em
1864 urna associafào de instruccSo popular, Associando dos amigos do estudo,

que depois tomou o nome de Gremio illustralo popular, e em 1881 outra de
soccorros muluos: Monte pio dos operarios de Castello de Vide.— E.

8600) Estro nocturno. Poesias diversas. Coimbra na imp. da Universidade.
1866.8.°

8601) ^1 fé. Sermào prégado em 19 de marco de 1869 na igreja do semina-
rio de Coimbra. Ibi, na imp. Letteraria, 1869. 8.° gr. de 22 pag.

8602) Conveniencia de urna escala de phihsophia annexa à univeì-sidade. Ibi,

na mesma imp., 1869. 8.° gr. de 20 pag.

8603) A virtude. Serrnào prégado a 6 de maio de 1869 na igreja do semina-
rio de Coimbra. Ibi, na mesma imp.; 1869. 8.° gr. de 19 pag.

8604) Oragào funebre, recitada nas exequias que celebrou o seminario de
Coimbra pelo etemo descanso de Joaquim Alves Pereira a 10 de junho de 1869.

Ibi, na mesma imp., 1869. 8.° gr. de 12 pag.— Saiu conjunctamente com outro
folheto anonymo com o titulo : Biographia do padre Joaquim Alves Pereira, por
um seu amigo. ibi, na mesma imp., 1869. 8.° gr. de il pag.

arte
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Constou que estes opusculos, o ultimo dos quaes era attrihuido ao visconde

de S. Jeronymo. dr. Basilio Alberto (hoje fallecido), nào foram postosà venda,

sendo a tiragem para brindes em numero mui limitado.

8605) Gremio illustrarlo popular em Castello de Vide. Discurso de inaugu-

rando. Ibi, na mesma imp., 1870. 8.° de li pag.

8606) 0 conteùdo e o criterio do diretto. Exposicào e analyse do Neminem
lede e da mutualidade de sercicos e sua harmonia. Ibi, na mesma imp., 1871,
8.° gr. de 79 pag.

8607) Elogio historico de D. Pedro V, recitada no dia 29 de setembro de

1873 na inauguracelo da estatua do mesmo rei em Castello de Vide. Porto, na
typ. Central, 1874. 8.° gr. de lo pag.

8608) Theoria geral da emigrando e sua applicando a Portugal. Tomo i. Theo-

ria aerai. Coimbra, na imp. Letteraria, 1878. 8.° gr. de xir-254 pag. É a reuniào

da dissertalo inaugurai para o acto de conclusóes magnas e da que escreveu

para o concurso de urna das faculdades de direito.— Nao saiu o tomo ir. O sr. Go-

mes de Amorini publicou, a respeito d'esle livro, urna apreciacào critica em folhe-

tim, do Jornal do commercio, n.° 7:461, de 25 de setembro do dito anno. Ahi se

lé : t (A obra) contém vasta materia de ensino, estudos compìetos e importan-

tes, fructo de grande saber e talento. Embora algumas das suas conclusóes possam
ser combatidas, a theoria da emigracao està habilrnente exposta e bem desen-

volvida em suas divisóes. Todo o trabalho revela muita erudito, boa analyse,

estylo facil, claro e ameno, corno convem as obras de vulgarisacao scientifica. A
syùthese corda brilbantemente o livro defìnindo a rapidos trafos os principios

n'elle expostos ; e concluindo conforme com a indole de similhantc trabalho, por

dizer que a humanidade abencoaria a emigralo, se, por meio d'ella, se chegasse

pacificamente a posse da terra pelos que a cultivam».

8(309) Aos habitantes de Castello de Vide. Manifesto. Ibi, na mesma imp.,

1877.. 8.° gr. de 14 pag.

8610) Ao concerno de Portalegre. Manifesto. Ibi, na mesma imp., 1877. 8.°

gr- de 22 pag.

8611) Vitalidade dos partidos populares e do partido progressista em Portu-

gal. Discurso recitado no centro progressista da cidade de Portalegre na noite de

22 de agosto de 1876. Ibi, na mesma imp., 1876. 8.° gr. de 22 pag.

8612) Aos eleitoì-es de Portalegre, Castello de Vide, Marvdo e Aironches. Ma-
nifesto. Ibi, na mesma imp. 1878. 8.° gr. de 15 pag.

8613) O tratado de Lourenco Marques e a agitando em Lisboa. Lisboa, na

typ. do jornal O progresso, 1881. 8.° gr. de 14 pag. —Anonymo. Vendeu-se em
Lisboa em foiba avulsa.

8614) Prooressistas e regeneradores. Aos elettore* do circulo dt Portalegre.

Ibi, na mesma imp., 1881. 8.° gr. de 16 pag.

8615) Aos eleitores do circulo de Portalegre. Relatorio. Coimbra, na imp.
Litteraria, 1881. 8.° gr. de 19 pag.

8616) Principios de economia politica.— Obra que està saindo da imp. da Uni-

versidade e de que estao publicadas 304 pag. O Diario da manna de 22 de agosto

de 1883 deu em folhetim noticia lisonjeira da parte entSo publicada d'està

obra.

8617) Sociedades coopeì-ativas. Lisboa, typ. das Horas romantica?, 1885.

16.° de 60 pag.— Està obra faz parte da colleccSo da biblioteca do povo e das

escolas de que é editor o sr. David Corazzi.

O sr. dr. Frederico Laranjo collaborou em varios periodicos litterarios en«

tre elles : O amiqo do estudo, Folha, Panorama photographico de Portugal, Litte-

ratttra occidentaì, e tem sido uni dos mais assiduos collaboradores do Instituto de

Coimbra, onde ha d'elle artigos de critica litteraria, de philosophia, e de historia

de philosophia, de direito publico, conferencias sobre socialismo, e varias mono-
graphias sobre economistas porluguezes. Veja se Instituto : voi. xv, pag. 64 e 115;

voi. xvi. pag. 1, 25, 49 e 241 ; voi. xvin,- pag. 201 ; voi xx, pag. 57 ; voi. xxix,
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pag. 363, 413 e 465; voi xxxr, pag. 65, 113, 254 e 504; voi xxxii, pag. 12

e 130.

Como deputado tomou parte na interpellalo « concesstfes na Zambezia»
(sessOes de 5 e "7 de marco de 1879), na discussalo do arligo do ornamento rela-

tivo a instrucfcSo publica (sessSo de 6 de maio de 1879), na discussilo da reforma

da instruccSo secundaria (sessSo de 8 de marco de 1880) e na do imposto de ren-

dimento (sessao de 12 de marco de 1880), na do cabo submarino para a Africa

Occidental (sessóes de 28 e 30 de marco de 1885).

JOSÉ FREME DE MONTERROYO MASC.IUENHAS (v. Dice, tomo
iv, pag, 343.)

Na bibliothcca publica de Evora existem as suas cartas autographas endere-

cadas de Lisboa a Rodrigo Xavier Pereira de Faria, durante os annos de 1741 a

1749. Sao em numero de 126.

A respeito da Relacam descripta sob o n.° 3335, veja-se o que puz sob o

nome de foào Carlos Antonio, tomo xi, pag. 284.

0 titulo do opusculo mencionado em o n.° 3415 ó o seguinte : Decloratavi

de guerra do tnuito augusto, e chrìstianissimo monarcha Luiz XV, Rei de Franca,
e Navarra, contra a milito alta, e poderosa Princeza Maria Teresa, Rainha de

Hungria e Bohemia, etc.

0 n.° 3423 é assim : Fala, (pie fez Carlos Eduardo de Escocia ao seu exer-

cito, depois de haver alcancado a Victoria contra o general Joan Cope no con-

dado de Archile a 12 de setembro d'este anno de 1745. Traduzido da linguagem
ingleza por monsienr Okalon, advogado que foy do Parlamento de Paris, e agora
na porlugueza por um curioso, etc.

0 sr. JoSo Gorreia Ayres de Campos escreve-me, quo possue um exem-
plar de um opusculo, que Irata de (h'an conquistalo, diverso do que Gcou des-

cripto sob o n.° 3370, e com urna so parte, d'este modo :

8618) Oran conquistado, ou Relacam Historica, em que se dà noticia d'està

Praga, da sua conquista, e da sua perda, e restauragào, colhida de varios avisos,

e dedicada ao ex.
mo

sr. D. Domingos Capecelatro, Marquez de Capecelalro, etc,

por J. F. M. M. Lisboa occidental, na omc. de Pedro Ferreira, etc. 1732, 4.° de
20 pag. numeradas c mais 3 sem numeralo com a pianta da batalha do exercilo

da expedicao de Oran, a estampa d'està praca (gravura em madeira), e a explica-

cSo das suas Oguras.—D'este o sr. conselheiro Figanière tambem possue um exem-
plar. Parece^que Monterroyo fez duas edicóes diflferentes no mesmo anno. Am-
bas sSo muito pouco vulgares, corno em geral os papeis de Montérroyo.

JOSÉ FREIRE DA. PONTE (v. Dice, tomo iv, pag. 353).
Às versóes mencionadas na pag. 354 junte-se a seguinte :

Assim do mar no fundo brilba a perola,

Assim no campo murcha a rosa ephemera,
Cuja cór ninguem vé, e que distante

Das pastoras oxhala sSo aroma,
Que l'az embalsamar os ermos campos.

(De Luiz Emygdio Cardozo Quedts, nas Flores do Pindo, pag. 58.)

0 finado visconde de Fonte Arcada tinha tambem està Elegia em verso solto,

que julgo ficou inedita.

JOSÉ FREIRE DE SERPA PIGIENTE L, segundo visconde de Gouveia.
(v. Dice, tomo iv, pag. 355).

A data do nascimento em 1808, que saira no Diario do governo, està errada.

A verdadeira ó a 21 de novembro de 1814. V. o Conimbricense n.° 2615, de 27
de agosto de 1872, onde veni tambem transcripto um soneto por elle feito aos

TOMO XII (Suppl.) tt
-
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Irezo e meio annos de iliade, em 1828, por occasiSo da reaccSo liberal em Coimbra
contra D. Miguel no indicado anno.

Tinha tambem a commenda da ordem da Uosa, dada pelo imperador D. Pe-

dro li em 1863.
*

M. na sua quinta do Loureiro a 18 de janeiro de 1870.

0 lnfancùo das trovas (n.° 3461) tem xi-40 pag.

Tem mais :

8019) Os Gotherres. Romance historico — Saiu nos tomos iv e v da Revista

contemporanea.

JOSÉ DE FREITAS AMORIM BARBOSA (v. Dice, lomo iv, pag.

357).

Acresce ao indicado :

8620) Duas palavras à nardo portugueza. Lisboa, na lyp. de Bulhóes, Ì82C.

4.° de 8 pag.— É urna exhorta«;ao politica ao povo sobre o que deve pensar da

nova reforma da carta constitucional.

8621) As herancas e os institutospios : Reputando à doutrina dos tres or -

tigos publicados no Jornal do commercio n.m 2039, 2040 e 2041, escriptos em sus-

tentacuo do aureo accordilo do tribunal de putirà de 20 de abril d'este anno, etc.

Ibi, na imp. Nacional, 1860. 8.° gr. de 24 pag.

8622) As princìpaes peras de um processo de redurcuo da ultima rontade, con-

tra parte, Antonio Carlos Ferreira e Antonio Gomes de Abreu, seguidas e arompa-
nhadas de notas e observacòes à oppost'cào do réu, e ds sentenras proferidas nas

duas instancias, etc, Ibi, na mesma imp., 1862. 8.° gr. de 51 pag.

Torà este auctor mais alguns opusculos, que nào conheco, nem valerà a pena
registal-os.

JOSÉ DE FREITAS TEIXEIRA SPINOLA DE CASTELLO BRAN-
CO (v. Dice, tomo iv, pag. 358).

Os Elementos de algebra superior (n.° 3473), foram impressos em 1843. 4.°

de 162 pag. jc mais 1 de errata.

A Applicando da algebra (n.° 3475) tem vni-150 pag. e mais 1 de errata e

3 estampas.

Em urna nota do proprio auctor (autographa), lé-se : « Ambos estes livros

foram primeiramente lithographados na officina e a expensas da escola polyte-

clinica, para uso dos seus alumnos; e so depois de vistos, emendados epassados
alguns annos lectivos foram impressos. Serviram de texlo As licóes da segunda cadei-

ra da escola, e a parte da primeira. . . . para o mesmo fini a geometria applicada

deixou de servir, quando por alterarlo das doutrinas da segunda cadeira passou

aquelle ponto de sciencia a ser tratado corn muito maior extensào na primeira

cadeira».

JOSÉ FRICTUOSO AYRES DE GOUVEIA OSORIO (v. Dice, tomo
iv, pa£. 358.)

Msceu no Porlo a 11 de maio de 1827, filho de Frucluoso José da Silva

Ayres e de D. Maria Maxima de Gouveia. Bacharel formado em philosophia em
1847, e cm medicina e cirurgia pela universidade de Coimbra em 1819; e

doutor cm medicina pela universidade de Edimburgo. Professor da cadeira de-hy-

giene e de medicina le^al na escola medico-cirurgica do Porto, socio da sociedade

das sciencias medicas de Lisboa, presidente da sociedade de instruccSo do Porto,

etc. Commendador da ordem da Conceicao, e cavalleiro da de Legiao de Honra
de Franca.

A obra n.° 3476 (Do prolapso do utero) foi originariamente a dissertalo
inaugurai do auctor para o grau de doutor na universidade de Edimburgo, e, co-

rno lai, teve a honra de ser classificada pelo celebre professor Simpson corno a

segunda das dissertacóes dignas de mencio, entre todas quantas se apresentaram
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dcerca de doencas do mulheres.— Resolvendo-se a dala à estampa, o auctor

acrescentou e alterou a sua obra, a fini de a tornar mais completa.— Poi impressa
no Porto, lyp. de Sebastiao José Pereira, e, aleni de 78 pag., lem mais 2 de errata

c de estampa.

Acrescentese ao que tìcou indieado :

8623) Manual dos proprietavios das abelhas, por Lombard ; e o conseitador

das abelhas por . . ., traduzidos da lingua franceza e annotados por J. F. A. de

G. 0. Porto, na typ. de J. J. Gom;alves Baslo, 1851. 8.° gr., de 272 pag. coni 2
estampas.

862 ì) Sociedade agricola do Porlo. Documentos, relaterio e notes relativas

à exposicao de agricultura, realisada nos dias 12, 13 e 14 dejulho de 1857. Ibi, na
typ. de Sebasliiìo José Pereira, 1857. 8.° gr. de 03 pag. com 1 estampa, repre-

sentando a vista geral da exposicao.

8025) Gazela medica do Porto : periodico de medicina, cirurgia, pharmacia
e sciencias accessorias, redigido por . . . coni a collaboralo de mtiitos lentes da es-

cola medico-cirurgica e de oulros disimelo* medicos, cirurgiòes e pharmaceuticos.
— Anno I. Ibi, na mesma typ., 1800. 8.° gr. de 4-(irinumeradas)-380 pag.— Fo-
ram collaboradores os medicos seguintes : Agostinho Antonio do Souto, Antonio
Alves Pereira, Antonio Angusto da Costa SimOes, Antonio Bernardino de Almei-
da, Antonio Teixeira de Macedo Pioto, Antonio Soares da Silva e Moura, Fran-
cisco de Assis e Sousa Vaz, Jeronymo José de Mello, Francisco Rodrigues da
Fonte Cancella, Joiio Pereira Dias Lebre. Joao Xavier de Oliveira Barros, José

Carlos Lopes, Luiz Antonio Pereira da Silva, Luiz Pereira da Fonseca, Manuel
Joanuim Fernandes, Manuel Maria da Costa Leite e Miguel Augusto Cesar de An-
draue.— Do anno II saiu apenas o n.° 1 eorrespondente a janeiro de 1861, e in-

sere artigos de José Ferreira de Macedo Pinto. José Fructuoso Ayres de Gouveia
Osorio e bajuo de Castello de Paiva.— A respeito de outra Gazela medica por-

tuense veja no Dice, tomo ix, pag. 420, n.° 245.

8620) Notes para a historia da medicina portugueza. Oracùo inaugurai re-

citada na sessào sotemne da abertura do anno lectivo de 1800-1861 na escola me*
dico-cirurgica do Porto. Ibi, na mesma typ., 1800, 8.° gr. do 16 pag.

8627) Sociedade agricola do Porto, lielatoi'io da exposicao de agricultura de

1860 no Porto. Ibi, na mesma typ., 1801, 8.° gr. de 19 pag.

8028) Junla geral do districto do Porto. Novas providencias e documentos
àcerca dos expostos, mandados publicar por està junla, na sessào animai de 1866,
e colligidos por . . . Ibi, na lyp. Lusitana, 1866. 8.° gr. de 108 pag.

8029) A junla geral do districto do Porto e as creancas soccorridas no hospi-

ciò do Porto. Porto," na typ. doJornal do Pòrto, 1870. 8.'° gr. de lo pag.

8630) Hotpicio de creancas do Porto
t
lìelalorio pelo medico do mesmo hospi-

cio . . . Ibi. na typ. de A. J. da Silva Teixeira, 1872. 8.° gr. de 13 pag. e mais 3
de — Projecto de consulta especial àcerca dos expostos, offerecido à junla geral do
districto do Porte. Com vario» mappas.

8631) Noticia biographica do conselheiro Francisco de Assis Sousa Vaz, de-

cano e director da escola medico- cintrgica do Porto e Notas historicas àcerca do
ensino da cirurgia no Porto. Ibi, na typ. Lusitana, 1873. 8.° gr. de 42 pag. •

8632) Pratica academica do ultimo dia do amo de medicina politica em 7
de junho de 1878, na escola medico -cirurgica do Porto. Ibi, sem designalo de
typ. nem data. 8.° gr. de 8 pag.

Foi redactor do Ecco popular nos primeiros mezes da sua fundacSo em 1847.

Tem varias poesias em periodicos lilterarios; assim corno artigos de 'sciencia, po-
litica e folbetins, em dillerentes publicacóes.

JOSÉ GABRIEL BERNARDO FERNANDES ou GABRIEL FER-
NANDES, fillio do conselheiro José Gabriel Fernandes, de quem se trata abaixo.

Nasceu em Macau a 29 de dezembro de 1850. Formou-se em direito pela univer-

sidade de Coimbra a 10 dejulho de 1875. e veiu depois lixar a sua residencia em
# 21
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Lisboa, onde é empregado no ministerio da fazenda. Tem collaborado, na parte

litteraria, no Jornal de Coimbra, Conimbricense, Impulso às letra$ (de Hong-Kong),
etc.— E.

8633) Apontamenlos para a historia de Macau. Lisboa, na typ. Universa! de
Thomas Quintino Antunes, 1883. 8.°gr. de 78 pag. e 1 de indice, coni unia pianta de

Macau, desdobravel.—N'este opusculo o auclor assignou : J. Gabriel li. Fernandes.

8034) Relacùo dos bispos de Macau. Ibi., na imp. Minerva, 1884. 4.° de 8

Eag.
—Vem sob o nome Gabriel Fernandes. 0 auctor conta opportunamente pu-

licar urna nova edieSo melhorada.

Estava ultimando para imprimir, a seguinte obra :

8635) Leces tracos sobre a imprensa portugueza na China e no Japuo.

JOSÉ GABRIEL FERNANDES, nasceu em Siolim de Bardez, Goa a 18

de marco de 1816. Fixando desde verdes annos a sua residencia em Macau, ahi

cursou diversas aulas no seminario, habilitando-se em philosophia, theologia, ju-

risprudencia, etc. Em 1863 recebeu provisito de advogado, com exercicio nas pos-

sessóes portuguezas da Asia e especialmente no auditorio de Macau. Alem d'isso,

collegio de S. José e das missóes de Pekim, Nankim e Singapura; auditor de

guerra, vogai do conselho do governo de Macau, etc. Contribuiu, em diversas eno-

chas, e em circumstancias calamitosas, para as urgencias publicas de Macau e Ti-

mor; e cooperou na fondaco e suslentacflo de varios estabelecimentos de in-

struccào e benefìcencia. Estes e outros servicos de subida importancia foram mcn-
cionados nos jornaes do tempo e mereceram o louvor officiai, segundo consta dos

respectivos documentos. 0 sr. Fernandes recebeu a commenda da ConceicSo, cora

o fòro de fidalgo da casa real, e o titulo do conselho de sua magestade.

Collaborou no Ta-ssi-yan-kuo, de Macau ; no Jornal de Lisboa, no Paiz e
Tribuno popular, de Coimbra, e em outras folhas, quasi sempre anonymo, ou com
a inicial G. No primeiro dos periodicos cìtados publicou um Elogio historico de

A. J. de Miranda, de Macau.
Depois de permanecer auasi trinta annos na Asia, percorreu parte da Ocea-

nia, Africa e Europa, e recolneu a Portugal, indo eslabeieccr a sua residencia em
Coimbra, para tratar da educalo de seus filhos, que matriculou na universidade

em 1869. Ahi residiu oito annos. M. em Lisboa a 23 de dezembro de 1883. V.

a seu respeito os Apontamentos para a historia de Macau (acima descripto), pag.

73 a 78 ; e o Correio da India n.° 33, de 31 de marco de 1884.

JOSÉ GAGO DA SILVA (v. Dice., tomo iv, pag. 358).

Foi mestre em artes e professor de grammatica.

A obra mencionada sob o n.° 3478 tem um titulo mais extenso : Distursos

grammaticaes necessarios e curiosos para os que se quizerem apurar napronuncia
do santissimo nome de Jesus e de Joseph, e . . . vocabidos latinos, e para se nuo es*

erever (y) nos vocabulos portuguezes, e outras curiosidades grammaticaes. Lisboa,

na off. j unto a S. Dento de Xabregas, 1756. 4.° de 43 pag. e 2 de licencas no firn.

Segundo Barbosa, este mestre deixara mais algumas obras mss.

JOSÉ DA GAMI E CASTRO (v. Dice., tomo iv, pag. 358).

Tinha mais o appellido de Mendoca.
Era fillio de Mauricio José de Castro e Sa, naturai de Sernancelhe, empre-

gado na camara ecclesiastica de Coimbra. Nasceu aos 7 de outubro de 1795,sendo

baptisado em 21 do mesmo mez na igreja de S. Jo5o de Almedina da mesma ci-

dacie, sendo padrinho o bispo-conde D. Francisco de Lemos. Fez formatura em
medicina na universidade de Coimbra no anno de 1819, recebendo o grau de

doutor em philosophia em 5 de novembre de 1820.

Consta que exerceu a clinica em Villa Real de Traz os Montes por 1832.

M. em Paris a 8 de seternbro de 1873.— No Conimbricense n.° 2731, de 27

exerceu os cargos de juiz de paz e do ndico d dia, do
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do raesmo mez e anno, dando conta do obito, o sr. Martins de Carvalho acrescen-

tou algumas notas biographicas àcerca da vida jornalistica e politica do dr. Gama
e Castro, e indicou dois equivocos ou inexactidóes do Dice, bibliographico. Inno-

cencio respondeu seguidamente a esse artigo, e a sua carta appareceu em o
n.° 2733 do dito jorna!, antecedida de explicacóes do erudito redactor do Conim-
bricense. Està carta acha-sc reproduzida em o n.° 2904 do Coninbricense, de 20
de janeiro de 1885 coni urna nota do sr. Martins de Carvalho àcerca do periodico

Aguia de 183i, e de outras folhas que se Ihe seguiram. 0 benemerito auctor do
Dice, affirmava parte da sua resposta em urna auto-biographia do dr. Gama. Julgo

que tem agora grande valor historico tal documento, e por isso o deixo aqui na
ìntegra.

Eis o que o dr. Gama mandou escrever, quando Ihe foram pedir apontamen-
tos da sua vida :

«Nada mais difficil do que obter informacóes seguras e dignas de confianca

a respeito de uni homem que poz sempre tà*o grande empenho em occultar-se e

em fazer-se desconhecido, quanto outros costumam por em dar nos olhos e em
fazer-se valer.

«Ama nesciri foi sempre a sua maxima, tirada da Imitacuo. 0 scu maior de-

sejo é que ninguem falle n'elle, nem se occupe com aquilJo que Ihe diz respeito.

Sendo numerosos os seus escriptos, e alguns d'elles assàs proprios para Ine dar
honra e credito, nunca una unico saiu com o seu nome na frente. Isto, nao obstante

a noticia que vamos dar sohre as suas obras conhecidas pela imprensa, e sobre as

Ijrincipaes circumstancias da sua vida publica, póde ser tida por digna de con-
nanca, porque tem por fundamento informacóes bebidas na melhor fonte possi vel,

visto virem por via indirecta da bóca da propria pessoa a quem ellas dizem respeito.

«Foi em 5 de novembro de 1820 que o futuro auctor do Novo principe re-

cebeu o grau de doulor em philosophia, e jà entSo, apesar de a experiencia ainda
mio ter fallado, comecou a fazer-se notavel pela sua decidida desaffeicao aos prin-

cipios, que acabavam de transformar a face politica de Portugal : fosse que isso

devesse attribuir-se à sua intimidade com homens dos mesmos senti mentos, corno

Francisco Alexandre Lobo, bispo de Vizeu, e outros do mesmo credo, fosse que
jà enlSo presentisse nas novas idéas o germen da decadencia de Portugal, que na"o

tardou a realisar-se com a trasladacào para Lisboa da capital do reino unido de
Portugal, Brazil e Algarvcs, que el*rei D. JoSo VI tinha fixado no Rio de Janeiro, •

d'onde, na sua opiniSo, nao devéra sair.

«Como quer que a cousa se deva explicar, o que é certo é que as suas idéas

politicas se achavam em piena contradicfSo com o enthusiasmo geral, e
#
que a sua

intemperanza de linguagem foi parte para que o governo, sem mais fundamento
que denuncia de pessoas apaixonadas, caisse na simplicidade de acreditar na exis-

tencia de urna conspiracao contra a nova ordem de cousas, de que o joven dou-
tor era o principal agente, movendo-lhc urna ridicula perseguilo, de que nao re-

sultou outra cousa sen5o dar-lhe importancia, que elle nao tinha, nonrando-o
com a aurèola de prolomartyr da reaccào.

«A devassa que um magistrado ad hoc foi encarregado de tirar sobre o ob-
jecto das denuncias que o governo tinha recebido, provou até a evidencia a ina-

nidade das imputacOes que se faziam ao accusado, o qual, todavia, houve de re-

colher-se ao mosteiro cislerciense de Salzedas, junto a Lamego, d'onde sómente
saiu depois que o pronunciamento do infante D. Miguel, em Villa Franca, res-

tituiu a antiga ordem de cousas em Portugal.

«Desde entao foi o dr. Gama e Castro um dos mais ardentes propugnadores
das idéas professadas pelo partido do infante restaurador, que se nSo esqueceu
d'elle quando mais tarde subiu ao throno, elevando-o successivamente ao posto

assàs importante de physico mór do exercito e interino do reino, à dignidade de
commenaador das ordens de Christo e ConceicSo, e condecorando-o finalmente

com o titulo de visconde de Sernancelhe, posto que jà a esse tempo se achasse
privado do exercicio do poder e expu)so da patria.
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• Recusou o physico mór acìlterir à convengo de Evora Monle, o que em tal

epocha, corno fins de 183^, jà nfio era pequeno atrevimenlo; e, n5o contente com
este primeiro acto de opposicAo, desde logo, coni o concurso de seu inn3o Fran-

cisco de Assis e Castro, se collocou a testa de um jornal politico quotidiano, de-

nominado a Affilia, que tao alto voou e de tao alto caiu, transformando-se, depois

de curia existencia, ein Affilia do occidente, e obrigando o seu fundador a ir re-

unir-se ao infante deslhronado, que tinha lixado provisoriamente era Roma a sua

residencia officiai.

«Aeolheu-o o proscripto com o favor devido a tao rara e ISo constante iìde-

Kdade, e mio taruou a confiar-llie urna missao especial junto do arcliiduque

de Modena, Francisco IV, a sombra de cuja proteceào o ex-redactor da Affilia,

aproveitando-se das excellenles circumslancias em que se achava, e sem prejuizo

da sua missao principal, fundou um novo jornal politico, quo, com o nome de
Precursor, se espalhou rapidamente pela Europa inteira, divinisado por uns, ana-

thematisado por outros, segundo os principios professados por aquelles que to-

inaram o traballio de expressar a sua opinino sobre o novo jornal.

«Opposicao tao radicai é curiosa; e para que se possa ver até que ponto as

opinióes podem differir, quando se Irata de objectos politicos, em que aquillo

mesmo, que é verdade de um dos lados da corrente da opiniào publica, póde ser

mentirà do outro lado, eis-aqui, a respeito do Precursor, as apreciaeoes de dois

jornaes, um inimigo, outro auiigo, publicados em paizes lào separados um do outro

pela sua posicao geographica, corno pelas insti luictfes resnectivas, e pela opiniao

dominante dos hahitantes :

«Diario do governo, de Lisboa. «NAo podcmos negar ao redactor d'esle papel

«grande talento
;
porém deste talento depravado e corrompido, que sómenle foi

«talhado para servir de apoio ao crime».

«Assim se expressava em agosto de 1835 o orgSo officiai do governo de Lis-

boa; compare-se agora està apreciacao de um jornal inimigo com a do .Amico

della Gioventù de Modena, que depois de ter qualilìcado o Precursor de valentis-

simo difensor delle instituzioni monarchiche, e massimamente dei diritti del proprio

paese, termina com dizer: « Que nao póde deixar de dar-lhe pubicamente lo de

•moltissima, e ancora quegli ommagi, che già fin d'ora^ gli rèpcterono e la «Quoti-

«diana* e <• L'osservatore austriaco», il «Riparatore», «L'indépendente» di Lugano,

«e la stessa « Voce della Verità».

«Seja o que for, tranquillamente ia o Precursor avanzando pela diffidi car-

reira em que entrerà, quando reelamacóes de Inglaterra, apresenladas ao go-

verno de 3)odena pelo ministro britannico, acreditado junto dos gabinetes dos

quatro ducados ilalianos, Ibe vieram nào sómente impor silencio, mas obrigar o
seu redactor a sair, beni contra vontade do arehiduquc, dos estados da casa de

Este, a (im de nAo embaracar com difhculdades politicas um soberano que tanto

o tinha favorecido, e tao grandes provas de estima Ibe tinha dado.

«Da Italia passou o dr. Gama e Castro para a Suissa, onde o encontràmos en>

fins de 183G publicando em Lugano, capital do canlSo de Tessino. o Apocalipse

politico, cujo manuscripto bavia preparado em Milao, onde por alguns mezes re-

sidira à sombra da proteccSo do archiduque Raineri, vice-rei do reino lombardo-
veneziano. D'este escripto, extremamente notavel pelo atrevimenlo das suas pro-

pbecias, algumas das quaes, taes conio a dissoluto da grande uniao americana, e

a mediai isacAo (sic) pela Prussia de alguns estados secundarios de Allemanha,
realisadas depois, sairam à luz mui poucos exemplares, o ultimo dos quaes, o
unico que o auctor possuia, foi parar nas màos do rei de Napoles Fernando II*

que. por via de seu irmao o conde de Syracusa, o pediu com grandes instancias;

p^rece, todavia, que uni ou outro exemplar d'està obra chegou a penetrar em Pa-

ris, porque d'ella se faz mencAo no prefacio da traduccao portugueza do escripto

de Guizot, intitulado A democracia em Franca, que saiu à luz em fins de
1849.

«De 1836 a 1838 vagou o nosso escriptor por differentes paizes da Suissa,
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•

da Allemanha e da Hollanda, vivendo, à forca de trabalho, do fruclo do seu ta-

lenlo, ora abrindo em Lausanna uni curso de italiano, ora corno professor de ma-
thematicas elementare* em um estabelecimenlo prussiano de Neuuhàtel, e sempre
animado com a esperanca de urna restaurarlo em Portugal ; até que, abertos os
olhos com a calastroplie do cartismo em Hespanha, sobre a inanidade de taes

esperancas, se resolveu a ir refugiar-se no Brazil, onde chegou em meiados de
1838, •

' «Outro mundo buscando, onde nfio visse

«Quem de scu pranto e de seu mal se risse.

«No Rio de Janeiro encontrou Gama e Castro numerosos amigos, e vasto

campo onde largamente podesse dar exercicio à sua prodigiosa actividade. Para

satisfazer tao grande avidez de traballio, nSo foi bastante a collaboracao no Des-

pertador, .de que por algum tempo foi quasi o unico redactor, e que Ihe valeu o
agradecimenlo da santa sé, pela constancia e habilidade com que defendéra os

interesses catholicos na capital do imperio brazileiro ; ainda menos o foi a colla-

boracelo no fornai do commercio, para onde passou depois de sair do Despertador.

«Simultanea e successivamente foram apparecendo o Federalista, o Novoca-
rapuceiro, o Exorcista, jornal semanai, de que foi o unico redactor, e finalmente

a segunda editilo, completamente refundida e transformada, do Novo principe

(n.° 3480), livro a que o publico brazileiro e portuguez fez tao favoravel acolhi-

mento, que, esgotada a edicao do Rio de Janeiro, foi necessario fazer terceira,

que saiu à luz em Coimbra dois annos depois da publicacao da segunda.

«Voltando A Europa em meiados 1842, e tendo fìxado- em Paris a sua resi-

dencia, conservou ainda, por espaco de dez annos, a sua collaboracao no Jornal

do commei'cio, na qualidaue de correspondenle politico deste periodico; porém a
revolucào de 1848 tinha lhe aberto horisontes mais agradaveis, e occupalo mais

do seu gosto com apreponderancia que o partido legitimista francez auquiriu nas

duas assembléas nacionai e legislativa, e que perdeu com o golpe de estado de
1830.

«A sua collaboracao nos dois jornaes legitimistas Unido e Opiniào publica,

foi desde entao a sua principal occupalo, sem prejuizo, todavia, da sua corres-

pondencia politica coni o Òbservador austriaco, de Vienna, e com o Jornal de

Constantinopia, publicado n'esta capital.

« Entre os seus escriptos mais dignos de ser notados, publicados nos dois

jornaes acima dilos, apparecem tres memorias firmadas com o seu nome, todas

tres em principios de abril de 1851. A primeira d'estas memorias appareceu na
Unido com o titulo La question portugaise, e foi provocada por um artigo inserido

no jornal inglez The Newcastle journal, em que um portuguez of high politicai

eminence, assustado com o estado de gravidacao em que entao se achava a au-

gusta esposa do senhor D. Miguel, julgou necessario estabelecer os direitos da se-

nhora D. Maria II, derivando-os, nao de seu pae D. Pedro IV, mas immediata-

mente de seu avó D. Jo«1o VI.

«A memoria do dr. Gama e Castro era a refutacSo d'este artigo ; e a impres-

sao que ella fez em Inglaterra póde ver-se pelos artigos que a este respeito pu-
blicaram o Morning Advertiser, o Morning Post, e até o proprio Newcastle journal,

lancando de sì a responsabilidade do artigo, de que a memoria, publicada pelo

jornal de Paris, era a refutacao.

«As outras duas memorias appareceram na Opinido publica, e tiveram por

objecto : urna, a reivindicacào em favor de Jacob tlodrigues Pereira, da arte de
fazer fallar os surdos-mudos, attribuida em Franca ao abbade de l'Epée ; outra,

igual reivindicacSo, em favor do padre Bartholomeu Lourenco de Gusmao, da
descoberta da navegacao aerostatica, attribuida pelos francezes a Montgolfier.

«De 1854 por diante ninguem mais ouviu fallar do laboriosissimo escriptor,

a que està noticia se refere, tendo jà entao adquirido moderada fortuna à custa

de honrado suor, e tendo casado com urna Olha de Abrahao Augusto Hely Hnt>

«

Digitized by Google



341 JO

chinson, irmao do primeiro conde de Donoughmore, par de Inglaterra, suppflem
assàs geralmente que deu por concluida a sua longa carré ira de escriptor publico,

a que consagrou o melhor da sua vida inteira. Apesar d'isso, attribuiam-lhe a cor-

respondeneia politica de Paris, que apparecia regularmente nas columnas do Jor-

nal do commercio, do Rio de Janeiro, desde meiados 1857; e, para dizer a ver-

dade, a pureza da linguageni, a analogia do estylo, e o caracler das idéas, nào
deixam de auctorisar grandemente està supposicà*o.»

Foi effectivamente correspondente, por muitos annos, do Jornal do commer-
cio, e constava que a empreza Ihe dava um subsidio de 12:000^000 réis annuaes
(moeda brazileira). As suas cartas ora eram datadas de Paris, ora de Berlini.

0 visconde de Almeida Garrett, em urna nota do livro de Viagens, diz gue
o Novo principe (n.° 3480) foi tirado em grande parte da Sciencia nova de Vico.

Attribuem-se-lhe mais os seguintes opusculos publicados sem o seu nome :

8636) 0 sentimento religioso. Rio de Janeiro (sem indicalo da imp., nem
data, mas parece que foi impresso em 1$42). 8.° de 16 pag.

8637) A felicidade : investigala philosophicas. Ibi, na typ. de B. \. Pinto

de Sousa, 1859. 8.° de 32 pag.

No tomo vi, pag. 183, fez-se nova mencào, sob o n.° 1622, da Memoria sobre

a nobreza do Drazil, jà descripta no arligo do dr. Gama e Castro (n.° 3482). Du-
plicou-se por falla de informacào exacta. Nào ha duvida, pois, de que este opus-

culo Ihe pertence. Em seu nome foi apresentado na exposicào de historia do Bra-

zil. (V. Catalogo, n.° 15274.)
v

Affirmava um amigo d'elle, que o dr. Gama deixàra ineditos dois volumes
intitulados :

8638) Diario da minha emigracào.— De\\& estar concluido ao tempo do seu
fallecimento.

JOSÉ GERSON DA CUNHA, filho de Francisco Cadano da Cunha e de
D. Leopoldina Maria Goncalves, descendente de urna antiga familia de brahma-
nes estabelecida em Goa nos primeiros tempos do dominio porluguez. Nasceu em
Goa em 2 de fevereiro de 1844. Ali seguiu os primeiros estudos, e depois passou

a Bombaim, onde concluiu o curso de malhematicas e sciencias naturaes. Indo
para Inglaterra, doutorou-se em medicina. Regressando a Bombaim applicou-se

ao estuao dos idioma» orientaes, e aperfeicoou-se no francez, latim e italiano,

exercendo tambem a clinica em larga escala. É membro do collegio real dos ci-

rurgóes de Inglaterra, licenciado na obstetrica pela escola medica de Edimburgo,
membro da commissSo gerente da sociedadc asiàtica de Bombaim, da sociedade

asiatica de Londres, das sociedades geographicas de Roma, Londres e Lisboa, da
universidade de Bombaim, socio da academia real das sciencias de Lisboa, da
academia das sciencias, letras e artes de Leà"o, da Arcadia de Roma, membro
correspondente da sociedade adriatica das sciencias naturaes de Trieste, da socie-

dade de zoologia e botanica de Vienna, do instituto Vasco da Gama, da socieda-

de physico-medica de Bombaim, da academia orientai de Florenca, cavalleiro da
ordem de S, Gregorio Magno, etc. Foi convidado em 1878 para tornar parte no
congresso dos orientalistas, na Italia, e offereceu para o museu orientai, de que
entao se tratou, numerosos e valioso» objectos, que colligira na India. Tem colla-

borado na Lancet, de Londres, nas Transactions, de Bombaim, naL-Jllustracdode

Goa, e em outros periodicos scientificos e litlerarios da Asia e da Europa. Para
a sua biographia veia-se a Noticia de afguns filhos distinctos da India portugueza,

de Miguel Vicente de Abreu ; o Diccionario oiographico dos escriptores contempo*
raneos, de A. Gubcrnatis ; a Gazeta de Bardez, de 1879, etc—E.

8639) Introduccào ao esludo da sciencia da rida. Bombaim,. na typ. UniSo,
1868. 8.° gr. de vi-148 pag. e mais 2 de indice e errata.— É dividida em doze
capitulos, e foi destinada para aleitura em um dos collegios de inslruccSo no es-

taao da India portugueza.

8640) On chloì-al hydrate in labour.-~$3i Lancet, de 1870.
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8641) Dengue, its history, symptoms and treatment. Bombaim, 1872.

8642) Memoh- on the history of the Tooth relic of Budha. Ibi, 1875.

8643) Notes on the History and antiquities of the hland of Bassein. Ibi,

1874.

. 8644) Memoir on the History of the Tooth relic of Ceylon. Ibi, 1875.

8645) Memoir on the History of the Tooth relic of Ceylon, with a preliminary

essay on the life and system of Gautama Buddha. Ibi, 1875. Com estampas.

8646) An Historical and archaebgical sketch ofthe islandofAngediva. Ibi, 1875.

8647) Notes on the history and antiquities of Chaul and Bassein. Ibi, 1876.

Com estampas photographadas e lithographadas.

8648) The Sahyàdry-Khanda of the skanda puràna : a mythological, histori-

cal, and geographical account of Western India. First edition of the sanskrit text

tvith vanous readings, etc. Ibi, 1877.

8649) Sabre as vicissitudes da civilisacuo ariana na India. 1878.— Foi urna

memoria apresentada ao congresso dos orientalistas em Franca, e n'elle premiada
com 500 liras. 0 sr. dr. Gerson da Cunha n5o acceitou para si eslc premio, e

juntandolhe outras 500 liras, offereceu-o a urna das academias de Italia para

ser conferido ao auctor da melhor memoria que se apresenlasse acerca das relacóes

da Italia com a India. No dito congresso, leu o illustre medico e orientalista portu-

guez outra memoria relativa à letteratura portugueza em Goa, intitulado :

8650) Materials forthe History of Orientai Studies among the Portuguese.

Estava concluindo:

8651) The english and their monuments at Goa.

8652) The History of the introduclion of chrìstianity by the Portuguese into

India.

8653) The Konkani language and litterature. Bombaim, 1881.
•

P. JOSÉ DE GOES (v. Dice., tomo iv, pag. 359).

Nos Annaes da Imprenda Nacional do Rio a pag. 30, vem mais registados

os seeuintes :

8654) Sonetos ... a varios assumptos. Rio de Janeiro, na imp. Regia,

1809.

JOSÉ DE GOES CORRELA, (v. Dice, tomo iv, pag. 360).

Foi naturai de Beja, e nascido na freguezia de S. Jo5o, onde residia e fal-

leceu.

Era perito no grego e hebraico ; conservava em seu poder impressos em
Roma varios escriptos seus, de cujos titulos nao tendo nota. Foi atacado de apo-

plexia, por Ihe terem os francezes (na invasilo de Massena) roubado o dinheiro

e os livros que tinha ha cella do seminario de Santarem, onde era reitor. Occor-
reu este acto de barbarie na occasiào em que o padre Goes Correia fóra passar

alguns dias de ferias na sua essa, em Beja !

* JOSÉ DE GOES E SIQUEIRA (!.•). V. Dice, tomo rv, pag. 360.

Nasceu no municipio de Santo Amaro na Bahia em 15 de outubro de 1818.

Filho do capitilo e proprietario lnnocencio Manpies de Araujo Goes, e de D. Ma-
ria Joanna de Aragao Calmon e Siqueira. Foi deputado provincial e geral pela

sua provincia em duas legislaturas, representando o partioo conservador. Presi-

dente da junta da hygiene pubiica, inspector de saudc publica da provincia; com-
mendador das ordens da Rosa e de Christo, por servicos prestados em difleren-

tes epidemias e até com sacrificio de seus interesses. Cultivou as musas e collaborou

em diversos jornaes politico».

M. a 20 de agosto de 1874, legando só a sua numerosa familia memoria hon-
rada.

Alem dos escriptos mencionados, tem :

8635) Memoria àcerca do hospital dos lazaros da Bahia.

Digitized by Google



346 JO

8656) Estudos hygienicos.— Este traballio mereceu ao auctor o diploma de
membro honorario da academia imperiai de medicina.

# JOSÉ DE GOES E SIQUEIRI (2.°), filho do antecedente, e de D- Ma-
ria Emilia de Abreu e Calrr.on. Nasceu na Bahia a 31 de marco de 1843. Douto-
rou-se em medicina em 1864 na faculdade do Rio de Janeiro, tendo feito os tres

primeiros annos do curso respectivo na faculdade da Bahia. Durante o tirocinio

academico entrou na collaboralo de alguns periodicos litterarios e scientificos,

e concorreu para a fundacSo da sociedade abolicionista da Bahia, em que entra-

vam principalmente os estudanles de medicina, Depois do seu doutoramento,
offereceu os seus servicos ao governo para a campanha do Paraguay, e ahi ser-

viu effectivamente durante dois annos, e por isso o governo Ihe conferiu a meda-
Ina de oiro e o grau de cavalleiro da ordem da Rosa.

Recolhendo A córte em 1868, dedicou-se inteiramente à clinica particular,

e tornou-se dos mais enthusiastas propagandistas do systema Burggrave, conhecido
pelo nome de medicina dosimetrica, e n'este systema se tem conservado, realisando

alguns curativos notaveis, especialmente nos enfermos deaffeccóes pulmonares, es-

erevendo e discutendo de 1877 a 1883 muitose importantes pontos de medicina e
hygiene. É dos medicos brazileiros mais laboriosos, e que tem sustentado maior
numero de controversias na propaganda do systema por elle adoptado. É membro
adjunto da academia imperiai de medicina, fundador da sociedade medica do Rio

de Janeiro, e seu vice-presidente ; fundador da associarlo de saneainento da capi-

tal do imperio, e um dos seus mais dedicados socios ; fundador de urna enferma-

ria dosimetrica no hospital da sociedade portugueza de beneficencia, etc. 0 insti-

tuto de medicina dosimetrica de Paris conferiu-lhe o diploma de vice-presidente

honorario e a medalha de oiro.

Darei a nota de suas mais notaveis publicacóes, conforme nol-a mandaram
o Rio de Janeiro.

8657) Ijereditariedade.— Memoria publicada em 1860 no periodico do insti-

tuto academico da faculdade da Bahia.

8658) Hospital militar de santa Catharina. Variola.— Serie de artigos pu-

blicados, em 1865 e 1866, no jornal Desterrense.

8659) Evangelina. Urna noite nos desertos do novo mundo. Amor e morte;

As tres irmùs do poeta. Traduccóes do inglez, do francez e do italiano foram publi-

cadas no Municipio, periodico da cidade de Vassouras, redigido por dois littera-

.

tos distinctos, drs. Rodolpho Leile e Lucindo. A Evangelina, primeira parte, foi

transcripta em 1876 pelo G/060, jornal da córte, redigido pelo sr. Quintino Bo-
cayuva e de que fez mencao honrosa.

8660) Systemas penitenciarios, juizo critico sobre a these do dr. Lopes Tro-

vato, publicada em 1875 no Globo.

8661) Vaccinacào.— Memoria publicada no Progresso medico, da córte.

8662) Aleitamento; denticuo ; vermes nos mminos. Memorias lidas.na acade-

mia imperiai de medicina, e publicadas na Revista da sociedade medica do Rio
de Janeiro nos annos de 1876 a 1878, e na Nebulosa, jornal da faculdade do Rio

de Janeiro.

8663) A prostiluicùo diante da hygiene social. Relatorio apresentado e ap-

provado pela sociedade medica, e publicado na Revista da mesma associalo no
anno de 1877.

Necessìdade de medìdas repressivas da prostituito na cidade do Rio de Ja-

neiro. Relatorio em resposta aos quesitos do sr. dr. chefe da policia da mesma ci-

dade, publicado na Revista da sociedade medica em 1877.

Os outros trabalhos do sr. dr. Goes e Siqueira foram publicados, de 1877 a>

1883 no Jornal do commercio especialmente, e ua Gazela de noticias.

Ainda existem publicadas tambem n'esles dois ultimos diarios outras series

de artigos scientificos, nSo mencionados, dentro d'aquelles annos, corno sejam:

0 salicilato de quinina è 0 mellior medicamento da febre amarella.
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JOSÉ GOMES DA CRUZ (v. Dice, tomo, iv, pag. 360).

O sr. Pereira Caldas informou que a Carta apologetica, critica e anonyma
(n.° 3511) foi reproduzida de pag. 73 a 124 na Colteccào universal da bulla, edi-

taes, pastorae,s, carta», dissertaedes, etc. (àcerca do erro da fraccao do sigillo sa-

cramentai e das coutendas que a este mesmo respeito tem havido sobre o ponto

da jurisdiccSo entre o tribunal do santo officio e algtins dos seculares ordinarios

do reino de Portugal), parte primeira, impressa em Madrid na offic. dos herdei-

ros de Francisco uel Hierro.

Em urna nota de Innocencio leio o seguinte :

«Deve-se advertir que este nosso escriptor é diverso de fr. José Gomes da
Cms, de natilo castelhano, que escreveu a Hisloria da prodigiosa vida e admira-

vel morte e milagres de S. Francisco de Paida, traduzido do easlelhano por

fr. Marcos Goncaìves da Cittz. Lisboa, 1731. 4.° E para que se nào confundam os

dois, corno jà aconteceu ao sr. J. das N. Gomes Elyseu, que julgou serein ambos
um so individuo, faca-se està mencio.»

JOSÉ GOMES DE FREITAS (v. Dice, tomo iv, pag. 363).

Existia na bibliotheca de Evora um exemplar da Allegacao (n.° 3517), coro

o titulo segninte :

Allegacao de direito feita a favor da fazenda dos pobres do Hospital Beai,

na causa em que foi parte o desembargador do Passo Gregorio Pereira Fidalgo,

corno procurador de Fernào de Brito de Meilo, stante na India, em que se faz evi-

dente a nullidade da sentenza que este houve a seo favor, e manifesto injustissa

della, comjmta por Joseph Gomez de Freitas, bacharel formado em hum e outro

direito, que senio de sindico vinte quatro annos, fazendo nelles os mayores servi-

gos que nenhum de seos antecessores fizera. Como tambem foi manifesta a ingrati-

duo que recebeu da Mesa da Misericordia em satisfacào de tanto settico e injustica

da Sentenzia que asi o aprovou, 4.° gr. de 70 pag., seni mais indicaeSo alguma,
e parece Laver sido impresso em paìz estrangeiro.

JOSÉ GOMES GOES, fillio de José Gomes Goes, nasceu em Lisboa, na
freguezia da Magdalena, em 19 de dezembro de 1826. Frequentou as aulas de in-

slruccao secundaria e depois a de diplomatica em 1847-1848. Entrou em seguida

comò escriplurario dos catalogos (extraordinario) no archivo nacional da Torre
do Tombo, onde csteve até ser provido, por concurso, n'um logar de officiai da
reparticao de manuscriptos da bibliotheca nacional, tornando posse em 23 de de-
zembro de 1854. É actualmente segundo conservador da reparticao de manu-
scriptos e numismatica da mesma bibliotheca. Em 1863 publicou a seguinle

obra:

8664) Descobrimento da Australia pehs portuguezes em 1601, ciuco annos
antes do [mais antigo até koje conhecido : e argumentos tendentes a mostrar que
està nacào jà conhecia aquelle continente na primeira parte do seculo xvi. Memo-
ria do sr. Ricardo Uenriqm Major, etc. (Versilo do inglez.) Lisboa, na typ. da
rua dos Gallegos, n.° 38, 1863. 8.° max. de 24 pag. com um facsimile do map-
pa.—Tiraram-se d'este opusculo 20 exemplares em papel superior, que o auctor
e os editores J. M. Melchiades ét G.* ollereceram a amigos. ISa capa tem o titulo :

Prioridade do descobrimento da Australia pelos portuguezes. Memoria, etc.

Como um dos nossos mais dislinctos paleographos, o sr. Gomes Goes tem
sido incumbido da interpretalo de valiosissimos documentos para servirem de
auxilio e nota» a differenles obras bistoricas, principalmente subsidiadas pela aca-

demia real das sciencias de Lisboa.

0 fallecido academico Rodrigo José de Lima Felner convidou-o para o coadju-
var, conio pnleographo, nas publicafdcs de que a refenda, academia encarregàra
o mesmo Felner; e depois do fallecimento d'este tem conlinuado no mesmo en-
cargo, sob a direccSo do sr. Bulhao Fato, prestando conseguintemente servico du-

rante a publicacSo das Lendas da ìndia, de Gaspar Correia; dos subsidios para a
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hisloria da India, Decada, de Antonio Bocarro; Livros das moneves; e voi. i das

Cartai de Aflbnso de Albuquerque.
0 sr. Gomes Goes acha-se mencionado, pelo seu trabalho especial, no pro-

logo do Roteiro, de D. Joao de Castro, publicado pelo sr. conselheiro Andrade
Corvo; e etn mais alguma obra estranha à academia.

Dirigiu a nova edicSo da Hìstoria da America porlugueza, de Rocha Pitta,

feita em Lisboa no anno de 1880. Collaborou no Archivo pittoresco, e no Diario

commercial. Foi em 1866, e sem que o solicitasse, nomeado socio correspondente

da academia real das sciencias de Lisboa.

# JOSÉ GOMES MONCORVO DE CARVALHO, formado em medi-
cina pela faculdade da Bahia, etc.— E.

8665) Vitalismo. Reseccòes. Póde-se sempre determinar com certeza se houve

defloramento? E se foi esse pralicado por instrumento diverso do membro viril,

ou se por este? Bahia, 1865.

JOSÉ GOMES MONTEIRO (v. Dice., tomo iv, pag. 363).

M. no Porto a 12 de julho de 1879.

V. o Commercio do Porto n.° 167, de 13 de julho; o Diario de noticias,

n.° 4824, de 14 de julho ; o Diario da manhu, n.°* 1203 e 1212, de 20 de julho e

2 de agosto (este ultimo, artigo do sr. Pinheiro Chagas, transcripto do Occidente,

onde saiu em o n.° 39 do 2.° anno, com retrato), e outras folhas de julho e agosto

do méncionado anno 1879.

Foi muitos annos administrador ou gerente da antiga livraria Moré, do

Porto.

Da Cario a Norton (n.° 3519) saiu um longo trecho no folhelim do Diario

da manhu, n.« 1203, de 20 de julho de 1879.

Aleni d'isso, para a sua biographia, v. os artigos do sr. Camillo Castello

Branco, insertos na Revista contemporanea de Portugal e do Brazil, com retrato,

tomo v, pag. 229 a 240 ; e nas Apreciacóes litterarias, pag. 211 a 220; anoticia,

com retrato, no Museu illustrado (2.° anno, pag. 133).

Acrescem as seguintes obras às indicadas :

8066) A deusa Donna. — Nota da versào dos Fasto» de Castilho, tomo m,
pag. 209 a 227.

8667) Os criticos do «Fausto» do sr. visconde de Castilho. Porto, na typ. de

Manuel José Pereira, 1873. 8.° de 190 pag. e 1 de errata. —V. a este respeito :

Joaquim de Vasconcellos, n'este tomo, pag. 167 ; Jouo Augusto da Graga Barreto,

tomo x, pag. 161 ; etc. V. tamhem os seguintes jornaes :

Archivo popular, semanai io publicado no Porto, voi. iv, n.° 102, de junho de

1873, artigo do sr. D. Miguel de Sotto Maior, sob a epigraphe Os criticos do

«Fausto» por José Gomes Monteiro.

Diario itlastrado de 10 de julho de 1872, artigo do sr. Pinheiro Chagas, in-

titulado Urna traduccào portuguezu do «Fausto».
Diario illustrado, de Lisboa, de 14 de maio de 1873, folhetim do sr. Pi-

nheiro Chagas, com o titulo Os criticos do «Fausto».

Progresso commercial, do Porto, de 22 de abril de 1873, extensa noticia

àcerca d'està controversia.

Commercio do Porto de 4 de julho de 1872, artigo do sr. Camillo Castello

Branco, analysando a versSo do visconde de Castilho.

Primeiro de Janeiro do Porto, de 22 de abril de 1873, folhetim do sr. Ca-

millo Castello Branco, àcerca da obra de José Gomes Monteiro.

A este respeito escreveu o sr. Pinheiro Chagas, na citada biographia do Oc-

cidente, o seguinte :

«Nào queremos reaccender pelejas findas, mas é incontestavel que esse livro

intitulado us criticos do «Fausto» era um verdadeiro primor. Escripto n'um es-

tylo rapido e ligeiro, modelo de analyse seria e implacavel, e de erudicà*o sagaz
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e solida, revelava n'um relampago o que era e o que valia aquella fina espada
que dormia ha tanto tempo na bainha, pendurada tranquillamente das paredes da
hvraria Moré. Depois, Gomes Monteiro voltou a sua placidez riabituai, ao tran-

quillo cavaco da casa Moré, ao sereno estudo da sua completissima Camoniana,
na optima bibliotheca parlicular que possuia.

"Homens assim, quando descem à campa, deixam um vacuo profundo, por-

que, modestos sempre e indifferentes às seduccffes da gloria, nào fizeram a pos-

teridade confidente do seu pensamento. Os echos da casa Moré na"o guardaram a

palavra luminosa de Gomes Monteiro, e nao houve phonographo aue retivesse nos
seus mysteriosos recessos a conversalo instructiva e amavel de óomcs Monteiro.

Ah ! se nós nào fossemos o povo mais descuidado da terra, que preciosos volumes
de cartas n5o poderiam revelar aos nossos fìlhos o que era o talento doauctorda
lyra teutonica ! A carta era o seu triumpho, e nà"o conheco ninguem que as sou-

besse escrever lào primorosas.» •

Na edicào luxuosa dos Lusiadas, feita no l'orto por Biel, foi intercalado o
estudo sobre o poema, sob o titulo :

8668) Introducono, notas, tabellat de variante* e revisdo do texto, baseada na
segunda edicao de 1512, e na de 1834 (Hamburgo), revista e retocada, etc—
Occupa, na edicSo citada de pag. xxi a lvi.

Parece que deixou alguns ineditos acerca de variados assumptos, e se con-

servarti cm poder de sua lilha e herdeira, dama de elevada cultura.

JOSÉ GOMES DA SILVA, filho de Joaquim Gomes da Silva. Naturai do^

Porto; nasceu a 9 de maio de 1854. Cirurgiao-medico pela escola do Porto, de-

fendeu these, e n'ella foi approvado com louvor a i8 de julho de 1881. — E.

8669) Um capitulo de therapevtica indigena. Flora medica portuense. (These.)

Porto, na typ. de V. Gandra, 1881. 8.° gr. de 8-(innumeradas)-168 pag. e mais i

de proposicOes.

P. JOSÉ GONCALVES DE AGUIAR, bacharel formado em theologia

pela universidade de Coirnbra, etc. — E.

8670) 0 dogma da imrnactdada Conceicuo de Maria Santissima. Lisboa, na
typ. Universal de Thomas Quintino Antunes, 1880. 8.° de 40 pag. — Traz urna

carta dedicatoria ao (hojc fallecido) arcebispo de Goa, D. Ayres de Ornellas, comò
«patricio e amigo desde a infancia».

P. JOSÉ GONCALVES DA CRUZ VIVA, presbylero secular. Filho de
Manuel Goncalves da Cruz e de I). Antonia Maria; nasceu no Porto, freguezia de
Santo Ildefonso, a 20 de junho de 1804. Alguns mezes depois, por circumstancias

Sarticulares da sua familia, foi com està para Sanfins do Douro, proximo de Villa

eal de Traz os Montes, e ali, e na villa de Favaios, tevc os primeiros estudos,

que completou em Sabroso e Braga, onde se ordenou, e onde comecou a dedi-

car-se ao ensino do latim e francez. Por causa de successos politicos, e por serem
denunciados os seus sentimentos a favor do partido liberal, perseguiram-no, e

teve que fugir para Villar, ou Terras de Bouro, onde ainda tentaram assassinal-o

traicoeiramente, parece que na mesma occasiao em que lhe matavam o irmao,

Antonio Goncalves da Cruz, no logar de Cabedo, entre Sabroso e Villar de Macade,
a 5 kilometros da propriedade das Pias, que lhe pertencia. Após o restabeleci-

mento do governo constitucional, voltou para a sua casa de Sanfins, e ahi residiu

até 1844, dedicando- se principalmente ao magisterio. Coadjutor na igreja de
Santo Ildefonso, do Porlo, até 1850, anno em que foi provido, por concurso, nas
cadeiras de francez e inglez no lyceu de Faro ; ahi n3o só regeu essas cadeiras,

mas a de philosophia racional e moral, no impedimento do respectivo professor,

de 1862 a 1864; exerceu as funccCes de bibliothecario no lyceu, e coadjuvou na
igreja matriz de S. Pedro, auxiliando o prelado em exames de presbyteros, antes

da reorganisacSo do seminario. Prestou muitos servicos em Faro, por occasiSo da
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epidemia do cholera-morbus em 1853. Recebeu as honras de conego da sé do Al-

garve por diploma de 17 de novembro do 1863. Tem tambein diploma de mencao
nonrosa da exposieao de Londres em 1802, por objectos que para là enviou e of-

fcreceu a dita exposigflo. — E.

8071) Ornato funebre de Luiz XVIII, rei de Frangi e de Navarro, pronun-
dada na real igreja de S. Diniz, em presenta do delphim, no dia 25 de outubro de

1821. Traduzida por ... Porto, na typ. de S. J. Pereira, 1819. 8.» gr. de 8-(in-

numeradas)-31 pag.

8072) Carlos escolhidas Traduzidas do originai inglez para vulgar. (1819

ou 1850). — Primeira serie. Segunda edicao. Lisboa, na imp. Nacional, 1860. 8.°

de 137 pag. e mais 2 finaes contendo urna noticia àcerca d'està obra. Està ediefio

faz dilTerenfa da primeira.
• 8073) A mais imjmrcial e mais eracla biographia de Voltaire, com oitenta e

qualro nota». Porto, na typ. de Sebastiano José Pereira, 1863. 8.° gr. de 195 pag.

e urna declaracfto linai dò auctor, que comprehende xx pag.

Collaborou, por alguns annos, na secfào «variedades», no Campeào das prò-

vincias, de Aveiro, com o pseudonymo Abdiel o Algarvio ; e no Jornal do Porto,

com o pseudonymo Alfaqueque. Parte d'esses escriptos colligiu e mandou impri-

mir sob o titulo :

8074) Folhetìns. Variedades e devaneios, de Abdiel o Algawio. Lisboa na
typ. Universal de Thomaz Quinlino Antuncs, 1870-1877. 8.°— Consta de tresopus-

culos: o 1.° co*m xn-80 pag.; o 2.° com v-102 e mais 1 de indice; e o 3.° com
xvi-97 pag. e mais 1 de indice.

8G/5) Considerale» sobre a manifcstaeào do pensamento por meio dopala-
tra e ila escripla. Lisboa, typ. Universal, 1876. 8.° de 6ì pag. e 1 de errata.

JOSÉ GONCALVKS DA FOXSECA (v. Dice, tomo iv, pag. 364).

O instituto hislorico do Brazil possne no seu archivo urna conia da Navega-
(Ciò do rio da Madeira, feita em 1749, e datada de 1752. Fol. de 375 pag. •

Està obra foi reproduzida com outro litulo nas Memoria» do Maranhùo, de

Candido Mendes de Almeida, temo n, de pag. 207 a 416; e tambem entrounase-
guinte :

Exploralions mode in the Volley of the lìiver Madeira, front 1149 to 1868—.
Pubi for the National Bolivian Navigation Co., 1875. 8.° de 350 pag. Contém :

«Heport» de J. e K. Keller; «The rapids of the river Madeira», de Gibbon; «Ma-
deira and its Head Waters». de Q. Quevedo; «Voyage from Pana to the mouth
of Ihe r. Madeira», de J. Goncalves da Fonseca.

O codice que possuia Innocencio, e que eu nào sei a que maos jria parar,

tinha, segundo urna nota fidedigna, o titulo seguinte:

oNavegacuo do rio da Madeira, princìpwda em 25 de setembro de 1140. —
Comeca : «Antes de so entrar pelo rio da Madeira, se fez alto pela madrugada do
dia 25 de setembro»». E acaba: «Se recolheram os officiaes cada um ao quartel

que lbe estava destinado».

Aleni do titulo indicado, lem mais os seguintes à frente das partes, ou sec-

foes, em que o livro se divide : «I. Descrevem-se as cachoeiras do rio da Madeira,
principiadas a passar no dia 18 de dezembw de 1149. II. Naregacuo do rio Aporà,
até chegar às minas do Mallo Grosso». — É um diario da navegacSo e jomada
feita por urna escolta que. saindo do Para a 14 de julho de 1749, chegou no firn

de nove mezes ao porto da Pescai ia, em Matto Grosso, a 14 de abril de 1750».

Todo o livro era de muito boa lelra contemporanea.
Acresce ao que fìcou mencionado :

8076) Nolicia da situarào de Matto Grosso e Cuyabà : estado de urna e outras

minas e novos descobrimentos de oiro e diamante». — Na Hevista trimensal, voi.

xxix, parte i, pag. 352 a 390.

8677) Carta hydrographica, em que se deserete as origens de vario» e grande»

rios da America meridional portugueza; muito especialmente o nascimento do rio
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da Madeira e rumos da sua direcfào, com os rios queìhe suo coìlatnaes, até entrar
no famoso rio das Amazonas ; observado indo exactamente por ordern de sua ma-
gestade fidelissima no anno de 1750, etc.— 0 originai existe no arctiivo militar

do Rio de Janeiro. V. Catalogo da erposicào de Ustoria, pag. 166. n.° 1715.

* JOSÉ GOX£ALVES FRAGA, naturai do municipio da Victoria, pro-

vincia do Espirito Santo. — M. no vigor da idade em 1855, segumlo inferi de urna

nota posta no fini do livro Jardim poetico, puldicado n'aquella cidade em 1856
por J. M. P. de Vasconcellos.

N'essa nota se acrescenla quo Goncalves Fraga (de quem parecc descender o
actual inspector do commercio na Victoria, de igual nome), culti vou a poesia, com-
poz alguns dramas em verso, um poema satyrico intitulado Bandocada; outro

poema Penha, que foi impresso em separado na lyp. Canitaniense; e varios tre-

chos poetico» nara diversas publicactfes periodicas. Além d'isso, traduziraem verso

parte da Eneida, de Virgilio.

No livro citado, especie de florilegio poetico, ou cancioneiro provincial, en-
contram-se de Fraga: 15 sonetos (pag. li a 24, 29 e 35); 1 elegia, a morte de
Evaristo Ferreira Veiga f pag. 83), 3 odes (pag. 89, 98 e 101); fragmentos de um
poemeto (pag. 161 a 16$); 1 idyllio (pag. 145); 8 decimas glosadas (pag. 161 a

165); varias poosias (pag. 141, 150 e 158). Duas das poesias indicadas lem as

datas: 1834 e 1837.

JOSÉ GONCALVES LAG E, fillio de Bento Goncalves Lage, nasceu a 10
de marco de 1840 na freguezia de Serraqujnhos, concelho de Montalegre, distri-

cto de Villa Real.

Em 1856 foi para Braga, onde frequentou todas as aulas do lyceu, sendo ap-
provado com distinguo em todos os seus exames, a exccpr/ìo do de francez, ma-
thematicas elementares, oratoria, poetica e lilteratura classica, em que obteve a

approvalo com louvor.

Em seguida matriculou-se no seminario da mesma cidade, onde frequentou o
curso ecclesiastico, sendo igualmente approvado coni louvor em cada um dos tres

annos do curso.

Tendo-se ordenado, retirou-se para Traz os Montes, onde foi parocho alguns

annos. Resolvendo formar- se, demittiu-se da freguezia que parochiava, e matricu-

lou-se cm theologia e direito na universidade. Por um incidente da fortuna, in-

terrompeu a formatura no torceiro anno, mas nrojecta continual-a em 1885. No
primeiro anno da universidade foi classificado distincto em direito, e no segundo
com as honras do accessit em theologia e distincto em direito. — E.

8678) iVomo dementar da historia moderna de Portugal. Porto, tyn. Occiden-
tal, 1877.— Reimprimiuse em Coimbra na imp. da Universidade, 1882.

8*>79) Rhetorica abreviada ou Synopse do compendio de rhetorica de A. C.

Barnes de Figueiredo. Coimbra, na imp. da Universidade.— Reimprimiu-se em
1883 sob o titillo de Apontamentos de omtoria ou Suòsidio dos exames de portu-
guez. Ibi, na imp. Letteraria.

8(580) Nocdes syntheticas de poetica. (Compendio approvado pela junla con-
sultiva de instruccào publica.) Ibi, na imp. da Universidade, 1880.

8681) Elementos de litteratura classica antiga e moderna. (Compendio ap-
provado pela junta consultiva de instruccSo publica.) Ibi, na imp. Litteraria,

8682) Nogào dementar de chorographia de Portugal Ibi, na imp. Indepen-
dencia, 1882.

8683) Novissima Grammatica portugueza.
(
Approvada pela junla consultiva de

instruccào publica.) Ibi, na imp. da Universidade, 1882.

8084) Novissima grammatica portugueza, resumìda e accommodada à instruc-

f(Io primaria. Ibi. na mesma imp. 1882.

8685) Elementos de oratoria. Ibi, na mesma imp. 1883.
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8686) Um pires de doce. Resposta a uni folheto diffamatorio do livreiro Jo*é

Diogo Pires. Ibi, na inip. Litteraria, 1883.

8687) Noceto synthetica de economia politica. Ibi, na imp. Independencia,
1884.

8688) Duas palavras sobre um exame de peritos e sobre urna minuta de ag-

gravo subido ci relagào do Porto. Ibi, na imp. Litteraria, 1884.— Este folheto re-

Sfere-se d controversia coin o livreiro editor Pires, acima citada (n.° 8678).
Tem no prelo :

8689) Nova grammatica dementar da lingua latina.

JOSÉ GOIV^ALVES RAMIRO (v. Dice., tomo iv, pag. 365).

Foi condecorado com o habito da Conceicào.

Tem mais:

8690) flluslracGes prelìminares sobre o balanco geral do negocio, com as for-

malidades nos livros auxiliares, etc. Segiinda impressilo, acrescentada. Lisboa, na
typ. da academia real das sciencias, 1803. 8.° de 40 pag.—A primeira edicSo é da
mesma typ., 1800. 30 pag.

8691) Os sebastianistas satisfeitos, ou discurso apologetico dirigido a sua al-

teza real o principe regente, etc. Ibi, na imp. Regia, 1810. 8.° de 12 pag. — Se-

gunda impressào. Ibi, na mesma imp., 1826. 4.° de 12 pag.

8692) Dissertacào politica offerecida à augusta magestade do senJior D. Jouo VI.

Segunda edicuo. Ibi, na imp. Regia, 1826. 4." de 12 pag.—A primeira edicào era

de 1821.

8693) Planos para o lanciamento e arrecadacào do subsidio militar das deci-

mas : off. a sua magestade, etc. Ibi, na mesma imp., 1824. 4.° de 16 pag.

8694) Apologia dos planos para o lanciamento e arrecadagùo do subsidio mi-
litar, etc. Ibi, na mesma imp., 1825. 4.° de 8 pag.

JOSÉ GONCALVES DOS REIS, naturai de Vallongo, districto do
Porto; nasceu a 21 de setembro de 1825. Indo para o Rio de Janeiro, exerceu
a profiss5o de guarda-livros, dedicando-se ao ensino do idioma francez e a diver-

sos trabalhos litterarios. Collaborou no Beija fior, na Messe, no Chronista, na
Marmata, etc, cm prosa e verso. Traduziu do inglez urna biographia de Arthur
NapoleSo. Tem servicos valiosos «1 colonia portugueza. Foi socio fundador e o

primeiro presidente do Retiro litterario porluguez (do Rio), dando tambem ali

gratuitamente licóes de francez.

JOSÉ GONCAXVE8 DOS SANTOS SILVA, filho de Antonio Goncal-
ves Silva, negociante da araca do Porto, e de D. Rosa Maria da ConccicSo e

Silva. Nasceu n'aquella cidade a 9 de abril de 1794, e foi baptisado na freguezia

de Santo Ildefonso. Depois dos primeiros estudos, que recebeu no collegio das
Antas, empregou-se na casa commercial ent&o dirigida por sua mae, viuva desde
1798. Levado de seus sentimentos patrioticos e liberaes, associou-se ao grupo dos
homens que iniciarani a revolucàode 1820, saiu em seguida de Portuga I ; em 1827
yoitou ao reino e em 1829, eslando no Brazil, estabeleceu a sua residencia defi-

nitiva na provincia de Santa Catharina, onde foi consul de Porlugal, provedor
substituto do hospital de caridade, e cidadào a todos os respeitos estimado por
suas boas qualidades e por sua dedicacao à dita provincia, no longo espaco de
quarenta e dois annos.— M. na cidade do Desterro, em maio de 1871.

Por ser em demasia interessante darei aqui o trecho de urna carta de Santos
Sìlva;

dalada do Desterro em Janeiro de 1868 :

«Quanto à duvida que se oiTerece, se fui ou nSo membro da associa-

lo para a revolucSo de 1820, asseguro que sou essa pessoa. Fui o se*

timo membro da dita associalo, que preparou e produziu em resultado

o dia 24 de agosto de 18i0, que apesar de ter de completar, se là che-
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gar, setenta e qualro annos de idade em 9 de abril seguiate, ainda andò
sobre a crosta da terra. Tenho uni fìlho do niesmo nome, que infelizmente

està no hospicio de Pedro II (do Rio de Janeiro) ha muitos annos; e

tenho tambera uni neto do mestilo nome de outro fillio jà fallecido. Em
quanto às noticias d'aquelle dia, remelto a v. 8.* um dos Jornaes do com-
mercio (do Rio) em data de 20 de fevereiro de 1862, cm que apparece

urna correspondencia assignada por mim ; para o Coireio mercantil (tam-

bem do Rio), n.° 56 de 25 de fevereiro de 1862, em que o ex.mo conse-

lheiro José Feliciano de Castilho se me dirigiu em relacSo àquella ; e

para o Jornal do commercio de 16 de maio do dito 1862, cm que com
data de 25 de marco, julguei dever responder ao dito conselheiro. Saiu

com alguns erros typographicos, que n5o sa"o essenciaes. Essas corres-

pondencias dào esclarecimento à accio principal e mesmo a promeno-
res. .

.

«Depois de ter voltado a Portugal em 1827, tornei a emigrar em prin-

cipios de 1828 para Londres, onde me achava quando se preparava a
expedicio Halifax, em que eu tambem me prestava a seguir para o Porto ;

fui chamado em particular pelo marquez, depois duque de Palmella, que
me disse que tinha destinalo incunibir-me de vir a Madeira na minha
viagem ao Rio de Janeiro, de que fallirà

;
respondi-lhe que a minha via-

geni ao Rio era mais de preferenza sobre passear nas mas de Londres
por seis mezes, que eu reputava necessarios para chegarem respostas do
sr. D. Pedro IV, mas com as noticias da revolucSo no Porto voltava para
ali. Disse-me que precisava de mim para vir à Madeira, respondi-lhe :

—
Estou prompto para partir amanha de manhà" (era aita noite) ; mas exijo

a condicio de só v. ex.» e eu sabermos da minha missào, e alem de nós
só quem for indispensavel. NSo receio mà vontade da gente que por ahi

està, mas a sua indiscreta amisade de recommendar-me a algum amigo
na Madeira.— Disse-me que bastava para o proximo paquete para o
Rio. Pedi-lhe enlio que tendo elle ouvido o meu compromeitimento com
os outros de acompanhal-os e mesmo na falta de outro melhor ser-lhes

pratico da costa do Porto, para o sul e norte da barra, porque em grande

parte por ali me nasceram os dentes e a barba, era necessario que apoiasse

o meu deslindamento e a pouca falta que eu faria, etc.

«Embarquei em Palmouth em 9 de junho, desembarquei na Madeira

a 20 a noite, e tive a fortuna de ainda ali encontrar o general José Lu-
cio Valdez, depois, me parece, conde do Bomfìm. Houve grande parada

em 21 ; foi demorado o paquete quarenta e oito horas, e no dia 22 parti

para o Rio de Janeiro, onde cheguei a 25 de julho de 1828, celebre por
ser a data de urna proclamalo do sr. D. Pedro aos portuguezes. .

.

«Falla-me nas Cartas àcerca da provincia. Depois d'isso publiquei

vinte e urna cartas, G. S. S., incluidas no folheto «A& leis em conflitto com
o diretto de occupando e conquista ou a provincia de Santa Catharina em
setts confim com a provincia de Paranà», do (]ual fui editor, porque tendo

eu comecado a cscrevel-as para um dos periodicos, me vierain procurar

para o fazer em um folheto; annui, mas com a promiscuidade de outros

escriptos que eu escolhesse. Do folheto, alem de outros, queriam man-
dar, corno mandaram, cem exemplares ao senado e outros tantos a cada

um dos deputados da provincia; creio que lhes foi ulil, porque estes ti-

zeram um projecto de resolucSo, que teve parecer da comrnissà"o da ca-

mara dos deputados em 20 de maio de 1865. Supponho que esse meu
traballio teve algum merito, porque em 15 de julho de 1865 a camara

municipal d'està capital da provincia me dirigiu urna carta de agrade-

cimento, honra que agradeci em 18. .

.

«Do mais que por ahi anda em pedacos, e espalhado, nSo vale a pena da
mencio, nem me occorre... Inedito?, ainda menos devo fallar; exce-

T0M0 IH (Suppi.) «
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Stuarei a traduco de pouco mais dos dois primeiros cantos do D. Joùo,

e lord Byron, oilava por ottava, verso solto. Valeria aIguma cousapelo
nome do originai, se o tempo proprio para a acabar hSo me tivesse fai-

tado, quando d'isso tratei. .
.— (A.) José Goncakes dos Santo* Silva.»

A obra principal, a que se refere o documento acima, ó a seguinte :

8695) Carlos àai'ca da provincia de Santa Catharina. Desterro, na typ. de
J. J. Lopes, 1857-1858. Fol. de 84 pag.— Comprehende quarenta e oito cartas as-

signadas com as iniciaes /. G. S. S.
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ADVERTENGIA

Alguns dos artigos contidos n'este tomo tiveram que ser amplia-

dos, modifìcados ou em parte corrigidos. É por isso indispensavel

consultar os additamentos que vào em seguida, e nos quaes inclui

tambem artigos novos, cujos esclarecimentos nào vieram a tempo de
serem collocados no seu logar.

Respeitam aos nomes de

# Fr. Joaquim do Amor Divino Rebello Caneca.

# Joaquim de Amorini Castro.

Joaquim dos Anjos (*).

Joaquim Antonio de Magalliaes.

# Joaquim Antonio Pinto Junior.

Joaquim Antonio dos Reis Tenreiro Sarzedas (#).

Joaquim Antonio Ribeiro.

Joaquim Antonio da Silva Cordeiro (*).

Joaquim Antonio de Sousa Andrade.
'

Joaquim Antonio de Sousa Telles de Matos.

Joaquim de Araujo.

# Joaquim Augusto da Costa Ferreira (*)

Joaquim Augusto da Costa Martins (*).

Joaquim Augusto da Cunha Porto (#).

Joaquim Augusto de Matos (*)

Joaquim Augusto Rodrigues.

Joaquim Augusto Simòes de Camino.
Joaquim Augusto de Sousa Refoios.

Joaquim Ayres de Almeida Freitas.
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Joaquim de Azevedo (D.) (2.°).

Joaquim Bento de Sousa Andrade.

Joaquim Borges Garcia de Campos (#).

# Joaquim Caetano Fernandes Pinheiro.

Joaquim Caetano da Silva.

# Joaquim Caetano da Silva Guimaraes.

Joaquim Coimbra (*).

Joaquim do Concedo Gomes.
Joaquim Correia Cardoso Monteiro (#).

Joaquim da Costa Ramalho Ortigao (#).

Joaquim Damaso.
Joaquim Dias Martins.

Joaquim Emygdio Xavier Machado.

Joaquim Ferreira Moutinho.

Joaquim Ferreira da Silva (*).

Joaquim Ferreira de Sousa Garcez (*).

Joaquim Filippe Nery da Encarna^ào Delgado.

# Joaquim Germano Coelho de Sousa Le5o.

# Joaquim Gomes de Oliveira Paiva.

# Joaquim Gomes de Sousa.

Joaquim de Gouveia Reis (#).

Joaquim Guilherme Gomes Coelho.

Joaquim Henriques Fradesso da Silveira.

# Joaquim Ignacio Alvares de Azevedo.

# Joaquim Ignacio Ramalho.

Joaquim José Caetano Pereira e Sousa.

Joaquim José de Campos da Costa de Medeiros e Albuquerque.

Joaquim José Cecilia Kol.

# Joaquim José de Franca Junior (*).

# Joaquim José Fulgencio Carlos de Castro.

# Joaquim José Ignacio.

# Joaquim José Lisboa.

Joaquim José Lopes (*).

Joaquim José Marques.

Joaquim José de Meira (*).

Joaquim José de Moraes (*).

# Joaquim José Rodrigues Torres.

Joaquim José de Sant'Anna (1.°).

Joaquim Germano de Sousa Neves.

Joaquim Lisbano de Almeida Didier (*).

Joaquim de M acedo.

# Joaquim Manuel de Macedo.

Joaquim Manuel Dias de Vasconcellos (#).

Joaquim Manuel da Fonseca (*).

# Joaquim Maria de Lacerda.
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* Joaquim Maria Machado de Assis.

# Joaquim Maria Serra Sobrinho.

# Joaquim Mariano de Macedo Soares.

Joaquim Martins de Camino.
Joaquim Mauricio Lopes (#).

* Joaquim do Monte Camino (Fr.).

# Joaquim Monteiro Caminhoà.

Joaquim Mour3o Garcez Paiha (#).

# Joaquim Nabuco.

Joaquim Navarro de Andrade.

# Joaquim Norberto de Sousa e Silva.

* Joaquim de Oliveira Machado (*).

* Joaquim Paulo de Sousa.

Joaquim Patricio Ferreira (#):

Joaquim Pedro de Oliveira Martins.

Joaquim Pereira de Almeida.

Joaquim Pinto de Azevedo (*).

Joaquim Possidonio Narciso da Silva.

Joaquim da Hocha Mazarem.
Joaquim Rodrigues de Camino (#).

Joaquim de Santa Clara Sousa Pinto.

Joaquim de Santa Rosa de Viterbo (Fr.).

Joaquim de Santo AgostinhoBrito Franga Galv

Joaquim dos Santos (#).

Joaquim dos Santos e Silva (*).

Joaquim da Silva (#).

Joaquim da Silva Mello Guimaraes.

Joaquim da Silva Pereira.

Joaquim Silvestre Serrao (Padre).

Joaquim Soares (*).

Joaquim Theophilo Braga.

Joaquim Torquato Alvares Ribeiro.

Joaquim de Vasconcellos.

Jornal dos artistas (*).

Jornal do domingo.
José Agostinho Maria de Sousa (#).

* José Antonio de Freitas.

José Antonio de Ismael Gracias.

José (D.) Antonio da Mata e Silva.

José Antonio Marques.

José Antonio Murtinho.

José Antonio dos Reis Damaso.
José Antonio Serrano.

José de Àrriaga Bruna da Silveira (*).

José Augusto Gomes (#).
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José Augusto Sanches da Gama.
José de Azambuja Proenga (*).

José Borges Pacheco Pereira (*).

José Braz de Mendonca Furtado (*).

José Caetano Preto Pacheco.

# José Candido Guillobel (#).

José Carlos dos Santos.

José Carrilho Videira.

José Custodio de Faria (Padre).

José Chrispiniano da Fonseca Junior.

José Curry da Camara Cabrai (*).

José Elias Garcia.

José Feliciano de Castilho.

José Feliciano de Castilho Barreto e Noronha.

Os nomea que lovam o sigoal * ant"s sio de auctorei brasileiros; e o raesmo sigoal depois sio da
auctores novos que téem menfio nos additamenlos.

No tomo xii, que vae ser entregue à publicidade, encontram-se

764 artigos e a mencào ou descripcao de 2:242 obras, a differenca

entre o n.° 6:789 e o n.° 9:030.

Comparando està Iongo trabalho com o correspondente no tomo
iv, veremos que ficam aqui 251 artigos com referencias, amplia-

coes e rectifìcacftes aos do mesmo tomo, e 513 inteiramenle novos,

em muitos dos quaes, tanto quanto foi possivel nos meus estudos e

investigacoes, e no correr da impressào, me approximei da actuali-

dade. Attestam-n'o as datas, e o grande numero de acrescentamentos

e correccoes que se seguem nos additamentos.

Reitero o testemunho da minha profundissima gralidao a todas

as pessoas que me téem auxiliado, e cumpre-me registar muito espe-

cialmente a delicadeza, a promptidào, a solicitude inexcedivel, com
que continuou em seus esforcos, no Brazil, a favor do Dice, biblio-

graphico, o sr. Joaquim da Silva Mello Guimaràes. A este amigo,

t5o esclarecido quao modesto, devo, é preciso notal-o novamente,

a maior e a melhor parte das informacóes relativas a escriptores bra-

zileiros, algumas das quaes alcangadas com dispendio de tempo rou-

bado ao desempenho de trabalhos obrigatorios e ao cabo de reitera-

dos esforcos.

Para tambem comprovar o amor que tao distincto cavalheiro e

amigo tem dedicado aos trabalhos do Dice, commetterei o abuso,

em que peze à sua particular amisade e à sua modestia, de copiar o
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paragrapho seguinte, da carta com que me honrou a 14 de setembro
de 188'*:

• Fez n'este mez vinte e cinco annos que nieu irm^o Manuel (Manuel
da Silva Meìlo Guimaràes, fallecido em Milàp) e eu, enviàmos ao
sr. Innocencio a primeira remessa de livros e noticias. Foi isto a 7 de
setembro de 1859 ; e os nossos trabalhos continuaram sem interrupcjlo
até o fallecimento d'aquelle bom amigo. Ha, pois, motivo para ter deci-

dido affecto a urna publicàcao, que acompanno ha um quarto deseculo,
agora sósinho, infelizmente para o Dice., e sobretudo para mim. Farei

comtudo o que puder, que nSo sera muito, nem tanto quanto desejo,

pois aiem dos trabalhos obrigatorios, os annos vem trazendo o cansafo,
e por vezes o desanimo.»

E mais urna interessante nota para a historia do Dice, bibliogra-

phico portuguez.

Maio, 1885.
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ADDITAMENTOS E CORRECCÒES

A ALGU.NS ARTIGOS HO PRESENTE VOLUME

J

# FU. JOAQUIM DO AMOR DIVINO REBELLO CANEGA pag. o.

Ignora-se a data do nascimento e a do baptismo. Tomou o habito no con-

vento de Nossa Senhora do Carmo, em Peraambuco, a 8 de outubro de 1796.

Alem da biographia citada no Dice, podem ver-se as seguintcs : no Emaio

,

periodico scientifico e Htterario, publicado no Recife de 1876, artigo por H. C;
nos Martyres pernambucanos, pag. 336, sob o nome Rebello 3.°; nas Obras politi'

cas e litterarias, de Rebello Caneca, occupando o tomo i, pelo commendador An-
tonio Joaquim de Mello ; nas Ephemerides nacionaes, do sr. dr. Teixeira de Mello;

no Anno biographico, de Macedo, tomo ih, pag. 537.

Mencionei que Rebello Caneca morréra arcabuzado, mas nSo puz a rasilo

d'essa sentenza. Fdra condemnado a morrer na forca, por tornar parte activa e

principal na conspirac£o que proclamou a «confederacSo do Equador» em 1824;
por ter expressado as suas idéas ultra-liberaes, e por escrever a foiba revolucio-

naria Tiphis. Antes da execucào, as corporaefes religiosas, unidas n'um so pen-

samento, o de salvar a vida do Caneca, imploraram o perdao ; mas nem o governo
da provincia, nem o centrai, o concederam. A sensato produzida pelo veiedictum

da commissclo militar de Pernambuco foi tal, que os proprios carrascos se nega-

ram a subir ao cadafalso para enforcar fr. Joaquim do Amor Divino. Eis o que se

lé no tomo i das Ephemerides nacionaes, citadas, pag. 28 :

«Janeiro, 13, 1825.— Morre fuzilado em Pernambuco, atado a um poste de
forca, por ndo haver carrasco que se prestasse a enforcal-o, o réu politico fr. Joa-

quim do Amor Divino Caneca, urna das victimas da revoluto pernambucana da
•confederalo do Equador». A certidSo da sua execucao, curioso documento bis-

torico, é do teor seguinte :

•Certifico que o réu fr. Joaquim do Amor Divino Caneca foi condu-

«zido ao locar da forca das Cinco Pontas, e ahi, pelas nove horas da

«manhà*, padeceu morte naturai, em cumprimento da sentenca da com-
«missSo militar, que o julgou, depois de ser desautorado das ordens na

«igreja do Terco, na fórma dos sagrados canones; sendo alado a urna
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«das hastes da forca, foi fuzilado de ordem do ex.m0 general e mais mem-
«bros da dita commissSo, visto nào poder ser enforcado pela desobe-
«diencia dos carrascos, do que tudo dou fé, sendo este acto presidido
«pelo vereador mais velho do senado d'està cidade, o dr Antonio José
«Alves Ferreira, arvorado em juiz de fora. Recife de Pernambuco, 13
•de janeiro de 1825.= 0 escrivào do crime da relacao, Miguel Archanjo
«Posthumo do Nascimento.'»

Note-se que fr. Joaquira nao usou nunca em seus escrintos do appellido Re-
bello, que era o de seu pae ; e adoplou francamente a alcunna de Caneca.

Aleni do que fìcou mencionado, tem :

8696) Sermào que na solemnidade da acclamando do . . . senhor D. Pedro de
Alcantara, em imperador constitucional do Brazil, celebrada . . . na matriz do
Corpo Santo pelo senado da villa de Santo Antonio do Recife, etc Rio de Janeiro,

na imp. Nacional, 1823. 4." de 28 pag.

8697) Dissertacùo sotoe o que se dece entender por patria do cidadào, e dos

deveres de cada cidadào para coni a mesma patria, por um pernambucano, amante
da boa ordem. Pernambuco, 1823.— Segunda edicuo. Rio de Janeiro, na imp. Na-
cional, 1823. 4 .• de 40 pag.

8698) Itinerario que fez .. . saindo de Pernambuco, a 16 de setembro de 1824,
para a provincia do Cearà Gramle.— Na bibliotheca do instituto historico do
Brazil existia urna copia d'està obra.

D'estas obras, e das que mencionei a pag. 5, fez-se edicSo definitiva por or-

dem da assemblea provincial de Pernambuco, d'este modo :

Obras politicas e litterarias de fr. Joaquim do Amor Divino Caneca, col-

leccionadas jjelo commendador Antonio Joaquim de Alello, em virtude da lei pio-

vincial n.° 900 de 25 de junho de 1869, mandadas publicar pelo ex.
ma

sr. commen-
dador Henrique Pereira de Lucena. Recife, na typ. Mercantil, 1875-1876. 8.°, 2
tomos com 144-iv pag., e 620-iv pag.— Contém :

Tomo i : I. Noticia biograpbica
;
H, Processo, defeza e sentenca condemna-

toria ; III, Appendice constante de nolas.

Tomo. li : I, Poesias (14 pag.); U, Produccóes didacticas; III, Dissertacào po-
litico-social ; IV, Oracóes sacro-apologeticas ; V, polemica partidaria; VI, Cartas

de Pitia a Damalo; VÌI, 0 Typhis pernambucano (28 numeros).
Fr. Joaquim do Amor Divino Canee.) escreveu a Historia de Pernambuco

até o tempo do governador Caetano Pinto de Miranda Montenegro ; mas perma-
nece inedita, porque nio se sabe em que maos para o ms., ou se desappareceu de
todo.

# JOAQUIM DE AMOMM CASTRO pag. 3.

Alem das obras impressas, jà mencionadas, deixou inedilas :

8699) Historia naturai do Brazil, segundo o syslema de Linneu, com des-

criftòes de alauns aniniaes, e obsercacóes sobre a cochonilla, tabaco, salsa, e a nova
imprensa cilìndrica para a factura do tabaco em foiba, com estampas exactas e

fieis, eie. Tomo i, anno 1789.

8700) Relacào das niadeiras descriptas que se comprehendem no termo da villa

da Cachoeira. Com amostras e estampas exactas das mesmas. 1790.

As copias do originai existem na bibliotheca do instituto historico do Brazil.

Tanto n'um, corno n'outro ms., faltam as estampas.

JOAQUIM DOS ANJOS, nasceu em Lisboa a 14 de setembro de 1856.

Compositor tynographico pertencente n'esta data (maio de 1885) ao quadro da

imprensa do editor David Corazzi. Tem cultivado a poesia e collaboraóo em di-

versos periodicos.— E.

8701) Os engeitados. (Poesia recitada no theatro de D. Maria II pelo actor

Posser em 9 de jùlho de 1876.) Lisboa, na typ. das Horas Romantica*.
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8702) 0 mundo lirre. (Poesia recitada no theatro do Principe Real pelo actor

Taveira em 3 de junho de 1877.) Ibi, na mesma typ.

8703) A miseria. Poesia. Ibi, na mesma typ.

8704) A Camùcs. (Poesia recitada pelo actor Salazar no theatro da Rua dos

Condes.) Ibi, na typ. de Ximenes Leopoldino Correia, 1880. 8.° de 8 pag., com
o retrato de CamOes.

8705) O suicida. Poesia, Ibi, na typ. das Horas Romanticas, 4881

.

8706) Ajustica. (Poesia publicada na biblioteca do Curioso dramatico, pe-

riodico dedicado a assumptos tueatraes.) Ibi, na mesma typ., 1881.

8707) A imprensa
{
Poesia dedicada a associalo typographica lisbonense e

recitada pelo actor Augusto Rosa, no theatro de D. Maria.) Ibi, na imp. Kacional,

1882.

JOAQUIM ANTONIO I>E IHAGALHAES pag 9.

Onde està : Em verso, apemr do tituìo, etc; leia-se : Em verso. Apesar do
titulo, etc.

Pag. 10, linha 26.', emende-se do, para ao.

* JOAQUIM ANTONIO PINTO JUNIOR pag. 12.

Foi socio do instituto historico do Brazil. Era advogado.

M. em lo de agosto de 1880.

Ao que ficou mencionado, juntem-se :

8708) Urna excursao à comarca de Jguape, etc. S. Paulo, na typ. Americana,
1866. 8.° de 77 pag.

8709) Santo* e S. Vicente de 1868 a 1876, etc. Rio de Janeiro, na typ. de
Domingos Luiz dos Santos, 1877. 4.° de 23 pag.

8710) Um soldado de Artigas. Trad. de um artigo do «Siglo» de Montevideu,

acompanhado de. consideracóes sabre a memoravel batalha de Catalan da campanha
uruguava de 1816, etc. Santos, na typ. a vapor do Diario de Santos. (Sem data.)

8.° de 23 pag.

8711) Movimento politico da provincia de S. Paulo em 1842. Primeira parte.

Causas que occasionaram o movimento, etc. Ibi, na mesma typ., 1879. 8.° de 86-2 pag.

8712) Memoria sobre a catechese e civilisacào dos indigenas na provincia de

S. Paulo, etc. Ibi, na typ. Commercial, 1862. 4!° de 48 pag.

8713) ìieforma eleitoral. Eleicào dircela. Artigos publicados na Reforma. Rio

de Janeiro, na typ. Perseverane^, 1874. 8.°

8714) O charlatào Carlos.Expilly e a verdade sobre o conflitto entre o Bra-
zil, Buenos Aijres, Montevideu e o Paraguay, etc. S. Paulo, na typ. alterna" de H.
Schroeder, 1866. 8.^ de 22 pag.

8715) Guerra do Paraguay. Defeza heroica da ilha da Redempcùo. 10 de

abril de 1866. Rio de Janeiro, na typ. de D. Luiz dos Santos, 1877. 4.° de lo pag.

8716) Discurso pronunciado . . . xobre a these liberdade de commercio. Ibi, na
typ. do imperiai instituto artistico, 1869. 4.° de 21 pag.

8717) Biographia do . . . conselheiro dr. Manuel Joaquim do Amarai Gurgel,

etc Ibi, na typ. do Ba-ta-clan, 1868. 8.°

8718) 0 dr. Joào Baplista Badaró. Memoria. — Saiu na Revista trimensal,

tomo xxxix, 2.» parte (1876), pag. 337.

8719) O assassinato do dr. Joào Baptista Badaró, etc. Rio de Janeiro, na
typ. do Globo, 1876. 4.° de 15 pag.

8720) Disamo pronunciado ... no jury da cidade de Pouso Alegre, na accu-

sacào dos réus Balthasar Pereira da Silva e Antonio Pereira de Mello, executores

do assassinato perpetrado no dia 8 de fevereiro de 1844, na pessoa do senador José

Bento Leite Ferreira de Mello. S. Paulo, na typ. Imparcial de Marques & IrmSo,

1855. 8.o de ,20 pag.

8721) A memoria do illustre paulista Francisco Alvares Machado de Vascon-

cellos. Ibi, na typ. Litteraria, 1861. 8.° de 18 pag.
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JOAQUIM ANTONIO DOS REIS TENREIRO SARZEDAS, filbo de

Sebastiao José dos Reis Tenreiro e de D. Margarida da ConceicSo Sarzedas ; nas-

ceu em Dorba a 26 de marco de 1852. CirurgiSo-medico pela escola do Porto ;

defendeu these em 20 de julho de 1877. — E.

8722) Breves consideracoes ùcerca dos casamentos consanguineo*. (These.)

Porto, na imp. Real, 1877. 8.° gr. de 91 pag. e 2 innumeradas de epilogo e prò-

posicóes.

JOAQUIM ANTONIO RIREIRO pag. 12.

Acresce ao que ficou mencionado :

8723) Memoria descrìptiva da fórma por aite foi estabelecìdo o systema con-

stitucional em Mocambique ; e da conducta do ex-governador e capitilo general José

da Costa de Britò Sanches, e do seu successor o tenente general Joào Manuel da

Silva. Rio de Janeiro, na off. de Silva Porto & C.« (Sem data, mas é de 1822.)

Fol. de 6 pag.—Vem no firn o nome do auctor.

JOAQUIM ANTONIO DA SILVA CORDEIRO, naturai de Braga.— E.
8724) Ensaios de philosophia da historia. I. Exame critico dos syslemas.

Coimbra, na imp. da Universidade, 1882.^ 8.° de 241 pag. — Està obra, dada à

estampa quando o auctor cursava o segùndo anno da raculdade de direito, foi

elogiada por F. P. (sr. Fonseca Pinto) no tomo xxx, 2.« serie, do Instituto, de

Coimbra.

# JOAQUIM ANTONIO DE SOUSA ANDRADE pag. 13 e 154
Veja-se o que nuz nas pag. indicadas.

lnformam-me do Brazil que este auctor n5o usou nunca do sobrenome An-
tonio. Jamais assignou assim os seus escriptos. «

A obra Harpas selvagens è dividida em duas partes inlituladas : Estancias,

Noites.

Foi um dos onze escriptores que collaboraram na Casca da canelleira

(V. Joaquim Serra, n'este tomo, pag. HO), sob o psendonymo de Conrado de

Rotensky. (V. Catalogo supplementar do gabinete portuguez de leitura, por Manuel
de Mello, pag. 236; e Dice, tomo ix, pag. 52.)

JOAQUIM ANTONIO DE SOUSA TELLES DE MATTOS. . . pag. 13

e 14.

0 periodico citado, na lin. 42.* da pag. 14, Portugal pittoresco, è o que saiu

de Coimbra em 1879. Como lem havido tres periòdicos de igual titulo, é bom fa-

zer-se està advertencia.

JOAQUIM DE ARAUJO pag. 15.

Amplie-se o que ficou mencionado deste modo :

Entre os jornaes para que tem collaborado em prosa e verso, dislinguem-se :

InstitulOj Éois mundos, Hevista dos archivos nacionaes e boletim de bibhographia

portugueza, Chivnica illustrada, Chronica moderna, Portugal pittoresco, Illustra-

cdo, Fol'k Lore Andaluz (Sevilha), Matinèes litlèraires, etc. Alem d'estes, collabo-

rou nos ultimos cinco annos em um grande numero de jornaes politicos, que seria

ocioso enumerar. Pertence-lhe urna nota humoristica àcerca do methodo de lei-

tura de Joào de Deus, na Viagem à roda da Parvonìa, de Guerra Junqueiro e

Guilherme de Azevedo. Vem mencionado corno director da Renascenca no Diccio-

nario de contemporaneos de Angelo de Gubernatis. É um dos socios fundadores

da sociedade nacional camoniana. Foi eleito primeiro secretano da sociedade de

geographia commercial do Porto, em 1882; membro da redacgSo do primeiro vo-

lume do Boletim da referida sociedade e relalor do projecto de reforma dos es-

tatutos. Pela creacSo do novo logar de redactor do refendo Boletim, foi d'elle en-

carregado, e pertence-lhe a direccao exclusiva dos tres primeiros numeros do se-
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gundo volume. Presidente do gremio litierario e recrealivo Infante D. Henrique
(associalo operaria) em 1882 ; presidente da sccc5o de estatistica da sociedade

ne geographia commercial do Porto; procurador à junta geral do districto do
Porto pelo circulo de Vallongo (1883), e, reunida a junta, eleito vice-secretario e

primeiro substituto da commissao executiva, entrando depois na effectividade,

e sendo eleito secretano da referida commissao. Presidente da grande commis-
sao portuense iniciadora de um monumento ao poeta Guilherme Braga (1884).

Àcerca da sua vida academica ha um estudo do sr. Fialho de Almeida, seu com-
Eanheiro entà"o; foi publicado na Revista academica. Tem tambem urna pequena
iographia, no primeiro volume do Diccionario de Numismatica de José do Ama-

rai. Recentemente foi, pelo sr. Pinheiro Chagas, proposto socio correspondente da
academia.

0 livro Lyra intima (n.°6839) foi apreciado por muitosescriptores notaveis.

0 sr. Oliveira Martins escreveu : «està circumstancia de dar ao lyrismo portuguez

um caracler litterariamente novo, attribue & Lyra intima um logar seu na histo-

ria da nossa arte contemporanea». Esle ponto de vista, de que outros escriptores

discordaram (os srs. Theophilo Braga, Anthero do Quentai, Goncalves Crespo,

etc), foi sustentado pelo sr. Julio de Mattos (Positivismo, voi. n), e na Allemanha
pelo sr. dr. Karl von Reinhardstoettr\er, que na revista Auf der Hòhe, voi. rx,

fase. 25, se aflìrma na mesma ordem de idéas. Este escriptor traduziu para o al-

)emà*o a poesia da Lyra intima , Minna ìrmà, a proposito da qua! o critico hespa-

nhol Leopoldo Alas, cathedratico em Oviedo, escreveu: «Eri nuestros poetas es-

pafioles ae ahora, sin prescindir de los pocos que brillali corno soles, no encon-
trareis nada que valga tanto corno esos quartetos*. (Porvenìr.J

A proposito da Lyra intima sairam os seguintes onuscutos :

1. A poesia na acttialidade. Estudo critico por Anthero do Quentai. Porto, na
off. typographica de Joao Eduardo Alves. 8.° de' 20 pag. — Saiu traduzido em
hespanhol no Liceu brigantino da Corunha.

2. Lyra inlima (por J. P. Oliveira Martins). Ibi, 1881. 8.° de 11 pag.

3. Carta ao auclor da Lyra intima, por Joao de Deus. Ibi, na imp. Elzevi-

riana, 1882. 4.° peq. de 4 pag.

4. Lyra intima (por Alfonso Vargas). Barccllos, na typ. da Aurora do Cavado,
1881 8.° de 12 pag.

5. Lyra intima (por J. Augusto Vieira). Coimbra, na imp. da Universidade,
1884. 4.° peq. de 8 pag. ^

6. Lyra intima (por Jayme de Seguier). Ibi, 1884. 4.° peq. de 6 pag.

7. Lyra intima (por Theophilo Braga). Barcellos, na typ. do Aurora do Ca-
vado. 4.° peq. de 8 pag.

8. lyra intima (por Bruno). Braga, na typ. de Bernardo A. de Sa Pereira'

1885: &• de 14 pag.

9. Lyra intima (por Mariano Pina). Ibi, na typ. Lusitana, 1884. 8.° de 19

A primeira serie da Harpa (n.° 6840) tem 20 numeros com 152 pag. E parte
impressa na typ. de J. Coelho Fcrreira e parte na imp. Lilteraria-Commercial. Os
numeros saidos da primeira d'estas imprensas n5o téem indieacao typographica
na inaior parte. A primeira serie terminou em 1874. A segunda serie pubiicou 6
numeros com 84 paginas. 0 n.° 1 tem a data de 1875 e o ultimo de 1876. Todos
sairam da imp. Lilteraria-Commercial

Da Renascenga (n.° 6841) estào publicados 10 numeros. 0 fasciculo, compre-
hendendo os n.M 11 e 12, deve sair brevemente.

Tem mais:

8725) Projecto de reforma de estatutos da sociedade de geographia commer-
cial do Porto. Porto (sem designalo da typ., mas é da de Fiaga & Lamares). 4.°

peq. de 6 pag.— 0 preambulo é assignado sómente pelo sr. Joaquim de Araujo;
porém o projecto é tambem pelos srs. Forbes de Magalhaes, Delpnim de Lima e
Vieira de Castro.
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8726) Um verso de Camòes. Soneto Ibi, na imp. de Ferreira de Brito, 1883.
4.° peq. de 6 pag. — Éo sonelo que jà Gcàra incluido na Lyra intima, com urna

carta- dedicatoria ao sr. bacharel Antonio Augusto de Carvaìho Monteiro. A tira-

geni foi apenas de 9 exemplares em papel Whatmann. Vem na penultima pagina

08 nomes das pessoas contempladas com este mimoso brinde. 0 sr. Joaquim de

Araujo honrou-me incluindo tambem o meu nome n'este limitadissimo numero,
em attencào a importante colleccao camoniana que possuo.

8727) Boletim da sociedade de geographìa commercial do Porto. Segunda serie.

Redactor, Joaquim de Araujo. Ibi, na typ. de Fraga 6c Lamares, 1883-1884.— N.°' 4,

2 e 3. Com a collaboraci) dos srs. Anselmo de Andrade, Oliveira Martins, Gabriel

Pereira, Bernardes Branco, Ernesto do Canto, e Paiva e Fona. Do n.° 3 em diante

deixou de ser redactor principal o sr. Araujo. A primeira serie saira sob a direc-

c,So de urna commissào, a que tambem este pertenceu.

8728) Bibliographia camoniana. Resenha chronologica das edicòes das obras

de Luiz de Camòes e das suas traduccòes impressasi tanto umas corno outras em
separado, por Alfredo do Valle Cabrai. Edicào revista por Joaquim de Araujo.

Ibi, na typ. Commercial.— Tiragem de 12 exemplares numerados, dos quaes os

n.0< 1 e 2 nào foram destinados à venda. Està Bibliographia saira no Rio de Ja-

neiro por occasiào do tri-centenario. Na reim pressai) portugueza pertence ao sr.

Joaquim de Araujo a nota linai.

8729) EmtVib Castellar. A historia de Portugal de Oliveira Martins. Versilo.

Ibi, na livraria Central de Campos <5t Godinho, editores, 1884. 8.° de x-38 pag.—
Està versào contém um prologo, em que o traductor expóe o seu modo de ver

acerca de urna liga litteraria Impano- portugueza, proposta por alguns escriptores

da moderna geracao hespanhola, e assumplo de que se tem tratado em differen-

tes epoohas.

8730) Nathercia.— É urna folha volante impressa no Fayal, segundo me in-

formar», sem licenza do auctor.

8731) Luiz Paulino.— É urna larga biographia do marechal d'este nome, de

rse tratou no tomo v d'este Dice. Saiu no Boletim da bibliographia portugueza

sr. Fernandes Tbomaz.
8732) Diario nacional.— Saiu desde setembro de 1883 a dezembro do mes-

mo anno nas typographias de Costa Carregal, Ferreira de Brito e Fraga Lamares,
e desde marco de 1884 até junno na typ. de Costa Carregal. Foi o fundador e

principal redactor o sr. Araujo. Entre os collaboradores Ggurou o poeta Eduardo
Coimbra (hoie fallecido), auctor do livro Dispersos, impresso dias antes do obito

do mallogrado moco. Outros escriptores novos ali fìzeram igualmente as suas es-

treia». Foi correspondente do Diario nacional, em Lisboa, o sr. Urbano de Castro.

Tem para imprimir as seguintes obras :

8733) Camòes. Versos, com urna carta de Eca de Queiroz.

8734) Parnaso portuguez contemporaneo. Com urna introduccào critica do

collector.— Foi annunciado na Allemanha corno complemento dos trabalhos do

sr. dr. Theophilo Braca.

8735) Selecta infanlil, para uso das escolas.

8736) 0 intermezzo lyrico, poema de Henrich Heine, traduzido em verso.

8737) Arabescos. Versos.

8738) Contcmplativas. Versos.

8739) Quadros antigos. Versos.

8740) Esbocos e nota*. Critica.

8741) Relatorio da medalha Joào de Deus. — Deve apparecer pouco depois

d'està. Foi mandada cunhar, por iniciativa do sr. Joaquim de Araujo, e subscri-

p?ao aberta no Diario nacional, coadjuvada por outras folhas, em homenagem ao

illustre poeta Jo5o de Deus, auctor da Carttlha maternal. A medalha é obra do
illustre nravador sr. Molari nho.

8742) Poetas hespanhoes. — Serie de traduccOes em verso de trechos esco-

Ihidos do parnaso hespanhol moderno.
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8743) Amor allemùo. Romance de Max-Mùller. Trad., corti um prologo de

Joào de Deus.

8744) Contos de velhos e creancas (da tradito orai portugueza). Annunciado

a pag. 30 do segundo volume dos Contos tradieionaet do sr. dr. Theophilo Braga.

8745) Folk-Lare portuguez (jogos, crencas, supersticóes, etc). — N'este vo-

lume entrain, alem de outros materiaes, o Tangro Mangro, de que os especialistas

d'este genero de estudos tanto se occuparam, e que o auctor, segundo a opiniào

do sr. Adolpho Coelho, foi o primeiro a iìliar-se na lenga-lenga de Marcello Uur-

digalense.

8746) Notas de numismatica portugueza, offerecidas ao sr. Teixeira de Ara-
gao. — Alem d'estas obras, umas jà no prélo, outras quasi promptas para a im-

pressilo, trabalha o sr. Joaquim de Araujo em dois volumes de historia e critica:

0 cavalheiro de Oliveira e a sociedade poi'tugueza do seculo xvm, e Viajantes por-

tuguezes no estrangeiro.

Mandou imprimir à sua custa, em edicao luxuosa, o livro As bellas artes no

centenario de Camùes, por Alfredo Xavier Pinheiro, e em opusculo o soneto Ca-
mdes, de Eduardo Coimbra, em 5 exemplares tirados em papel JapSo. É auctor

do prefacio dos Dispersos d'este poeta, que no alludido volume vae de pag. m a
xni, esbocando ahi a sua theoria sobre poesia portugueza, que sera explanada no
prologo do Parnaso. Està tambem pubiicado com o seu nome o Orgamento do

distncto do Porto para 1885. Veja tambem o Diario das sessòes da junta geral.

i

# JOAQUIM AUGUSTO DA COSTA FERREIRA, naturai do Rio de
Janeiro, nasceu a 18 de abril de 1847. Thesoureiro da directoria geral dos cor-

reios do imperio do firazil, soeio correspondente a> sociedade de geographia de
Lisboa, etc. — E.

8747) Relatorio sobre o servilo postai na Europa, apresentado ao ministerìo

da agrìcultura, commercio e obras publicas. Lisboa, na Minerva centrai, 1882.
8.° gr. de 49 pag. e mais 1 de indice.

JOAQUIM AUGUSTO DA COSTA MARTINS, filho de José Maria
Martins, nasceu em Coimbra a lo de iueho de 1855. Cirureiào-medico pela es-

cola do Porto. Defendeu these em 19 de j.ulho de 1881.— E.

8748) Do envenenamento lento pelo abuso dos medicamentos arsenicaes. (The-

se.) Porto, na imp. Commercial, 1881. 8.° gr. de 10-(innumeradas)-48 pag. e
mais 2 (innumeradas) de bibliographia e proposicóes.

JOAQUIM AUGUSTO DA CUNHA PORTO, filho de José Antonio da
Cunha e de D. Maria da Concesso da Cunha, nasceu na cidade do Porto a 26 de
marco de 1827. Foi para o Rio de Janeiro em tenra idade, e so com os estudos
primarios, e dedicou-sc a carreira commercial até 1864, em que tomou a diroc-

cio do collegio S. Caetano de instruccào primaria e secundaria para o sexo mas-
culino. Em 1878, convidado para dirigir a secretaria da ordem terceira da peni-
tencia, opulento e importante insti luto pio, ahi exerceu as funccóes de primeiro
escripturario, chefe da dita secretaria. Fundou com outros negociantes a compa-
nhia brazileira de importalo, cujos estatutos redigiu e tiveram boa recommenda-
fSo no Jornal do commercio. Organisou os estatutos de outras associacóes, colla-

borou em diversas folhas litterarias e industriaes, e na primeira serie da Lysia
poetica, collecfSo de poesias portuguezas, de que se fez mencSo no tomo v, pag.

340, sob o n.° 857. 0 tomo iv d'essa collecfflo ó que comprehende maior numero
de poesias de Cunha Porto. Nos centenarios de CamOes e do marquez de Pombal
publicou poesias allusivas nas folhas especiaes do Jornal do commercio e do Cru-
zeiro, e no folheto pubiicado pela associalo de soccorros muluos Luiz de Ca-
mòes em 10 de iunho de 1883. Primeiro secretano do conselho e segundo dito

da direccSo do gabinete portuguez de leitura, por mais deseisannos; conselheiro

da sociedade portugueza de benefìcencia e da sociedade auxiiiadora da industria
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nacional brazileira; thesoureiro do gremio litterario portuguez; vice-presidente

das reaes sociedades Amante da monarchia e Club gymnaslico portuguez, pri-

meiro secretano, bibliothecario e director das aulas do lyceu litterario portuguez

(1877-1881); segundo secretano e presidente (1877-1879), da imperiai sociedade

UnhXo beneficente das familias honestas; socio bemfeitor e benemerito de algu-

mas d'cstas sociedades; socio correspondente da associacelo industriai portuense

e secretario honorario do lyceu litterario portuguez.— M. no Rio de Janeiro a 1 de

setembro de 1881.— E.

8749) Relatorio do lyceu litterario portuguez. Rio de Janeiro, 1877.— Ibidem,

1879. — Ibidem, 1881.

8750) A Luiz de CamOes, na festa do terceiro centenario. — Soneto. Saiu

primeiro no /ornai do commercio, do Rio (10 de junho de 1880), e depois im-

presso em separado em 1 pag.

8751) Remmo historico relativo ao patrimonio da veneravel ordem terceira

da penitencia do Rio de Janeiro, seguido do tombo geral da ordem. Ibi, na typ. de

A. Guimarites & C", 1881. 8.° de 92 pag.— Aimprensa apreciou lisonjeiramente

esle traballio de Cunha Porto, o qual n'elle, escreve o Jornal do agricultor, na sua

seccSo bibliographica,— «ergueu um monumento à memoria dos grandes philan-

thropos que fundaram a ordem e d'aquelles que, incendidos de fé e de caridade,

levaram por diante e aperfeicoaram a instituicao que no Brazil tem dado as mais
puiantes provas de verdadeiro amor ao proximo na pratica da caridade». Este

rolneto contém a retalo completa de todos os irmSos rainistro9, cujo numero se

elevava a 190.

8752) Ao marqtiez de Pombal, na festa do seu primeiro centenario.—Soneto.

Saiu no Jornal do commercio, do Rio (8 de marfo de 1882).

8753) Dez de junho de 1883.— No opusculo publicado com este titulo e a

collaboralo de diversos pela sociedade de soccorros mutuos Luiz de Caniòes,

fundada no Rio de Janeiro, tem outro soneto a Camòes (pag. 59).

8754) Relatorio da imperiai sociedade Unido beneficente das familias hones-

tas, etc. Rio de Janeiro, 1879.— Idem, 1881.

JOAQUIM AUGUSTO DE MATTOS, filho de Manuel José de Mattos,

nasceu em S. Miguel de Villa-Cahiz, concelho de Amarante, a 16 de fevereiro de

1849. CirurgiSo-medico pela escola do Porto, defendeu these a 15 de outubro de

1881. — E.

8755) Apontamenlos clinicos sobi'e a variola. (These.) Porto, na typ. Occi-

dental, 1881. 8.° gr. de xix-29 pag. e mais 1 de proposicóes.

JOAQUIM AUGUSTO UODRIGUES Pag. 19.

Foi intendente de pecuaria no districto de Lisboa e actualmente o é no de

Coimbra.

JOAQUIM AUGUSTO SIMÒES DE CARVALHO pag. 20 a 22.

Ampliarei as indicacGes relativas a este estimavel e illustre escriptor, espe-

cialisando alguns dos seus mais interessantes artigos publicados em jornaes scien-

tificos e litterarios. Tenho n'essa conta os seguintes:

8756) Escola regional de agricidtura em Coimbra. — No Instituto, voi. il,

pag. 66.

8757) Zoologia. Os peixes electricos. — lh\, voi. vi, pag. 61.

8758) Chimica. Interessantes applieaedes do silicato de potassa.— Ibi, pag. 78.

8759) Chimica. Emprego, na pintura, do sulfato de baryta artifìcial, em vez

do alvaiade e oxido de zinco. — Ibi, pag. 100.

8760) Industria do papel.— lb], pag. 141.

8761) Geologia. A turfa.— Idem, voi. vii, pag. 44.

8762) Viagem do dr. Frederico Weltcitsch pelos sertves de Africa. — Idem,
voi. vili, pag. 178.
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8763) Meteorologia. Saraiva.— Idem, voi. xv, pag. 132.

8764) Museu da universidade.— No Panorama pliotographico de Portugal,

voi. ii, pag. 9.

8765) 0 homem e o macaco. Idem, voi. iv, pag. 2.
"
8766) Zoologia popular. Metamorphoses dos insectos. Ibi, pag. 18.

8767) Zoologia popular. As aves. Ibi, pag. 26, 33 e 45.

8768) Zoologia popular. Animaes domestico*.— Ibi, pag. 69 e 83.

8769) Jnundacòes. Meios de as tornar menos desastrosas.— No Portugal pit-

toresco, Coimbra, 1869, pag. 149.

8770) 0 sai communi e seu emprego conio adubo das terras.— Ibi, pag. 163.

8771) A viacào publica.— Ibi, pag. 172 e 183..

8772) Distribuicuo geographica dos vegetaes.— No Jornal de horticultura

pratica, voi. vii, pag. 185 e 202.

8773) Joùo José Lecoq. Quinta do Prado em Castello de Vide. Ibi, voi. xi,

pag. 77.

8774) Elogio da agricultura.—A pag. 21 do Novo litro de lettura, publicado

por JoSo Diniz e impresso no Porlo em 1881.

A Memoria historica da faculdade de philosophia (n.° 6894) é dividida em
quatro partes: l.

a
, intròduccSo; 2.', synopse chronologiea das principaes delibe-

rac.Ges e providencias do conselho da faculdade ; 3.', historia e aescripcSo dos es-

tabelecimentos scientificos ; 4.a, relacito dos doutores desde 1772 e noticias bio-

graphicas, dos profcssores mais notaveis.

Em cada urna d'eslas partes se tralam especies interessantissimas. Na pri-

meira historiam-se os progressos das sciencias physicas e naturacs, e as reformas

por que tem passado o seu ensino na universidade, desde a creacao da faculdade

de philosophia até 1872. A amenidade com que é escripto todo o livro, dcstaca

principalmente nas vinte e duas biographias dos professores mais notaveis (parte

Suarta), corno Vandelli, Thomé Rodrigues Sobral, Felix de Àvellar Brotero, José

lonifacio de Andrada e Silva, Roque Joaquim Fernandes Thomas, Antonio San-
ches Goulao, Pedro Norberto, José Maria de Abreu, etc. Os estabelecimentos cuia

historia e descripcSo occupam a parte terceira, sio os seguintes : laboratorio de
chimica, observatorio meteorologico e magnetico, gabinete de physica, museu de
historia naturai e jardim botanico.

S&o da elegante penna do sr. dr. Simóes de Carvalho urna grande quantida-

de de artigos interessantes, principalmente relalivos a sciencias naturaes, que se

encontram no noticiario do Conimbricense dos annos de 1872 e 1873.

JOAQUIM AUGUSTO DE SOU8A REFOIOS pag. 22.

0 respectivo artigo deve ser completado d'este modo :

Fillio de Antonio José de Sousa, naturai de Miranda do Corvo, districto de
Coimbra; nasceu em 11 de abril de 1853.

Preparado com esludos secundarios, que cursàra no lyceu de Castello Branco,
onde seu pae era professor, matriculou-se no primeiro anno da faculdade de ma-
thematica e philosophia na universidade de Coimbra, no anno lectivo de 1870-
1871. Em 1873 recebeu o grau de bacharel na faculdade de philosophia, na qual
obteve distinccoes e accessits; nSo completou porém a formatura, e matriculou-se

na faculdade de medicina. Completou em 1878 a formatura n'esta faculdade, tendo
obtido utn accessit, tres premios e um partido. Em 19 de marco de 1879 fez acto

de licenceado em medicina, e nos dias 7 e 8 de julho do mesmo anno o de con-

clusóes magnas (defeza de theses); e finalmente no dia 13 de julho de 1879 rece-

beu o grau de doutor.

Por portaria de 29 de julho de 1879 foi norneado professor provisorio de
mathematica e introducpao no lyceu de Castello Branco, e por portaria de 5 de
novembro de 1880 professor provisorio da 6.' cadcira do mesmo lyceu— physica,

chimica e historia naturai. Exerceu este logar até o anno de 1882, em que no
mez de dezembro fez concurso para professor de medicina da universidade de

TOMO XII (Suppl) ai
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Coimbra, no qual foi provido por decreto de 29" do mesmo mez e anno. É socio

effectivo do instituto de Coimnra. Em varios jornaes, tanlo polilicos corno litte-

rarios. tem publicado interessantes artigos, entre os quaes os seguintes :

8775) Mechanismo da contraccào muscular.— No Instituto, voi. xix, pag. 112

e 163.

8776) Estudo sobre a secrecao urinaria.— No Instituto, voi. xxn, pag. H8,
178, 236 e 302.

8777) Da accào benefica do sulfato de strichhina sobre a constipacuo de ven-

tre idiopathica e suas comequencias hypochondriacas.— No Instituto, voi. xxv,

pag. 510.

8778) De la nature infectieuse de la fièvre puerperale. — Nos Estudos medi-

cos (jornal de Coimbra), pag.-47 e 48.

8779) 0 curso medico na universidade de Coimbra e nas escolas medico-

cirurgicas de Lisboa e Porto.— No Correio medico de Lisboa, voi. vi, n.0i 1 e 6.

Tem mais em separado:

8780) lctericia grave. Sua pathogenia. Coimbra, na imp. da Universidade,

1880. 8.° gr. de 8 (innumeradas)-57 pag. e mais 1 de indice. — Este estudo foi

a sua dissertalo no acto de licenceatura, e appareceu antes no Instituto, tomo
XXVII.

8781) A medicacào tonica e sua inteipretacóo physiologìca. Ibi, na mesma
imp., 1879. 8.° gr. de 12 (innumeradas)-156 pag. e mais 2 de indice e errata.

—

Foi a sua dissertacao inaugurai para o acto de conclusóes magnas na universidade.

8782) Theses de medicina theorica e pratica. Ibi, na mesma imp., 1879. 8.°

Na dissertalo inaugurai explica a accào dos tonicos pela lei da transfornia-

$5o das forgas, e reduz a factos physicos, chimico» e physiologicos a velha enti-

dade de forca vital. Adepto das theorias evolucionistas de Darwin e Haeckel, re-

vela a mesma orientafào de espirilo em duas theses de hygiene publica que en-

tram jà no dominio da sociologia: !.• «Consideràmos necessaria ejusta urna lei

que prohiba o casamento aos individuos òffectados de molestia grave, incurarel e

transmissivel por herunea». 2.» «O militarismo è urna causa de degeneracào phy-

sica das nacòes».

8783) Septicemia puei-peral. Ibi, na mesma imp., 1882. 8.° gr. de xv-84 pag.

e mais 3 de indice, errata, etc — Foi a dissertacao que escreveu para o concurso

ao logar de substituto da faculdade de medicina, cm que, corno jà dissemos, foi

provido.

8784) Iielatorio de um caso clinico interessante de affeccào cancrosa. Ibi, na
mesma imp., 1877. 8.°— Foi tambem publicado no Itistitutó, voi. xxiv, pag. 163

e 209.

8785) 0 collegio de S. Fiel no Lourical do Campo e o de Nossa Senhora da
Conceicdo na Ccwilhtl. Apontamenlos sobre o jcsuitisjno no districto de Castello

Branco. Ibi, na mesma imp., 1883. 8.°

# JOAQUIM AURILIO pag. 22.

Emende- se Joaquim Aurelio. V. Joaquim Nabuco.

* JOAQlirW AYRE8 DE ALME1DA FREIT VS '.

. Pag. 22.

Em 1878 ainda vivia na Bahia, e tanto que, nas solemnes exequias ali cele- *

bradas nelo obito do papa Pio IX, foi um dos collaboradorcs do

8786) Tributo de amor e veneracào prestado à memoria do summo pontifice

Pio IX pela diocese da Bahia nas solemnes exequias celebradas a 27 de maio de

1878 na cathedral de S. Salvador. Bahia, na typ. de J. G. Tourinho, 1878. 8.° de

268 pag.— Este opusculo contém a «oracao funebre» do padre Fiuza; a noticia

das exequias; e «Disticha latina», versos do dr. Joaquim Ayres de Almeida
Freire.

D. JOAQUIM DE AZEVEDO (!•) Pag. 23

<

Digitized by Google



JO 37*

A obra mencionada sob o n.° 6900 é dividida em duas partes: a primeira
contém a rida de Santo Ignacio, de pag. 1 a 35; a scgunda comprebende, de pa$.

35 até 64, o seguinte: fustiga de Deus appìacada, effeitos de sua grande miseri-

cordia; e fmctos dignos de penitencia; na prodigiosa rida de S. Mamerto, bispo

de Viena em Franga, instituidor das ladainhas ou rogacues menares. Traduzida
de mr. Lenaim de Tillemons.

JOAQUIM BAPTISTA ALVES DE LEIHOS ou JOAQUIM DE
LEMOS, nino de Joaquim Raptista de Lemos e de D. Maria da Gloria Alves de.

Lemos, nasceu no Porto a 15 de dezembro de 1864. Depois de estudarcom apro-
veitamento e distinccSo no lyceu d'aquella cidade, matriculou-se na academia po-
lytechnica. Tem collaborado em diverso» jornaes lilterarios e politicos, umas
ve2es anonymamente, outras com as iniciaes J. L., ou sob o pseudonymo
Othello.— E.

8787) Camoniana. Porto, na imp. Moderna, 1885. 8s de 14 pag. e 1 de in-

dice.— É urna serie de sonetos.

Tem no prelo :

8788) Symphonias da manhà. Poesias, com um prologo de Gomes Leal.

Por seus esforcos foi nublicado o Bouquet de sonetos (Porto, na typ. de An-
tonio H. Morgado, 1884. 16.° de 62 pag.), em cuja collaboracào entraram, alem
do sr. JoSquim de Lemos, os sre. Antonio de Lemos, Augusto de Castro, Joa-
quim de Novaes, e outros.

* JOAQUIM DENTO DE SOUSA ANDRADE Pag. 23.

Naturai do Ceara, que representou no parlamento corno deputado. Residiu

muitos annos no Rio de Janeiro, e fez parte da redaccSo do Correio, mercanta
Occupa-se presentemente de lavoura na sua provincia.

JOAQUIM BORGES GARCIA DE CAMPOS, filho de Manuel Borges
Garcia, nasceu em Villa Nova de Tastem, concelho de Gouveia, a 20 de novem-
bro de 1839. CirurgiSo-medico pela escola do Porto, defendeu these em 24 de
julho de 1871. — E.

8789) Demonstracuo anatomo-pathologica e clinica da curabilidade da tisica

puìmonar: seu tratamento prophylactico. (These.) Porto, na typ. de José Coellio

Ferreira, 1871. 8." gr. de 47 pag. e mais 2 de proposicóes e nota dos membros
do jury de exame.

* JOAQUIM GAETANO FERNANDE8 PINHEIRO.. . Pag. 27 a 29.

Falleceu a lo de janeiro de 1876. — Na Revista trimensal de 1876 vem o
discurso annual, cm que se fez mencio d'este eminente homem de letras. Nas
Ephemerides nacionaes, do sr. dr. Teixeira de Mello, tomo i, pag. 32, nota-se que
o conego Fernandes Pinheiro, primeiro secretano do instituto historico e profes-

sor no collegio Pedro li, oprestara valiosos servicos às letras patrias e ao magis-

terio superior, publicando muitas obras didacticas e historicas».

Os Episodios da historia patria, etc, (n.° 1507), tiveram oitava edicào em
1873; e nona em 1875.

A biographia do bardo de Ayurnoca (n.° 6932) foi reproduzida, em extraclo,

na Revista trtmensal, tomo xxxrv, de 1871, pag. 299.

Da do Conselheiro dr. Claudio Luiz da Costa (n.° 6930), fez-se tiragem em
separado. Rio de Janeiro, na imp. de Pinheiro & C.*, 1871. 4.° de 24 pag.

Alem dos trabalhos meneionados, tem :

8790) Historia do Brazil contada aos menino». Rio de Janeiro, editor B. L.

Garnier, na imp. Simon Racon et Comp., Paris. 8.° de vin-314 pag.— Saiu com
o nome de Estacio de Sa e Menezes, pseudonymo de que usou o conego Fernan-

des Pinheiro. Teve està obra segunda edicào, correda, mandada fazer pelo mesmo
editor na typ. de A. Lemale Ainé, Havre, 1875. 8.° de vi-322 pag.

# 24
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8791) Antonio José e o theatro do seu tempo.— Revista do Brazil, tomo iv,

de 1861, de pag. 243 a 254.

8792) Breve* reflerOes sobre o syttema de catechese seguido pelos jesuitas no

Brazil.— Na Revista trimensai, tomo xix, de 1856, pag. 379.

8793) Paulo Fernandes e a jwlicia de seu tempo. (1808-1821 ) — Idem, to-

mo xxxix, 2.* parte, de 1876, pag. 65.

8794) Um dia nefasto (22 de abril de 1821).— Na Revista popular, do Bio,

tomo in, de 1859, pag. 83.

8795) A conjurarào de Jouo de Deus.— Idem, tomo vili, de 1860, pag. 219.

8796) Um bispo pacifkador. Episodio da guerra dos cubanos (1832-1835).—

Idem, tomo xi, de 1861, pag. 302.

8797) Amador Bueno da Ribeira. — Biographia. Idem, tomo xvi, de 1862,

pag. 161.

8798) Cathecismo eonstitueional. Rio de Janeiro, editor Garnier, sem data

(mas é de 1873). 18.° de 112-5 pag. — Saiu com o pseudonymo de Demophilo.

Na dita Revista poptdar e na do instituto historico, o conego Fernandes Pi-

nheiro deixou mais os seguintes esludos biographicos de: Claudio Manuel da

Costa, Alexandre Rodrigues Ferreira, Irmuo Joaquim, fr. Francisco de Monte Al-

terne, conego Lniz Goncalves dos Santos, fr. bYancisco de S. Carlos e visconde de

S. Leopoldo.

0 illustre academico e professor Fernandes Pinheiro tambem annotou a

Historia do Brazil, de Southey, traduzida pelo dr. Luiz Joaquim de Oliveira e

Castro; reviu e annotou a segunda edicuo da Chronica da companhia de Jesus do

estado do Brazil, etc, feita no Bio de Janeiro em 1864.

Depois da morte do conego Fernandes Pinheiro, o estimado e benemerito

editor Garnier acrescenlou o vasto catalogo de suas publicacòes com mais dois

tomos, que elle colligira e revira, para a impressalo, em 1874. S5o os

8799) Estudos historicos. Rio de Janeiro, editor B. L. Garnier (imp. de A.

Lemale Ainé, Havre), 1876. 12.° 2 tomos com vui-442 pag. e 332 pag.— Està

coileccao é dedicada ao instituto historico, geographico e etnnograpbico do Bra-
zil. Na introduccSo escreveu o auctor: «Os estudos historicos, que ora reunimos,
sao fragmenlos de obra de tomo, que desde verdes annos temos entre màos, e

que, por causas alheias à nossa vontade, talvez nunca chegue a seu termo, nem
veja o lume da publicidade. Sirva està confissào a sua fatta de cohesao».

Pondo adiante do respectivo artigo, ou capitulo, o numero de referencia a

mencào jà feita n'este Dice, tomos iv e xii, vejamos corno se formou a dita col-

leccào.

0 tomo i contém :

1 Ensaio sobre os jesuitas (n.° 1509).
II Franca antarctica (n.° 1510).
Ili Brazil hollandez (Revista trimensai, tomo xxiii, 1860, pag. 67).

IV As batalhas de Guararapes (n.° 6923).

V A carioca (Revista trimensai, tomo xxv, 1862, pag. 565 ; e Luz, tomo n,
de 1873, pag. 121).

0 tomo ii contém :

1 Luiz do Rego e a posteridade (n.° 6914).
II Antonio José e a inquisicao (n.° 6933).

IV A academia brazilica dos Esquecidos (n.° 6926).
V A academia brazilica dos Renascidos (n.° 6927).
VI Motins polilicos e militaresjdo Rio de Janeiro (Revista trimensai, to-

mo xxxvii, 1874, pag. 341).

# JOAQUIM CAETAXO DA SILVA Pag. 30.
Era naturai do logar de Guardado Serrito, na freguezia do Espirito Santo,

da provincia de S. Pedro do Rio Grande do Sul.
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Falleceu a 27 de fevereiro de 1873.—V. Ephemerides nacionaes, tomo i,

pag. 120; Revista trimensal, de 1873; e Anno biographico, tomo u. pag. 527.

Na primeira das obras citadas, lé-se : — «Formàra-sc em medicina na facul-

dade de Montpellier, em Franca, para onde fóra aos dezeseis annos de idade com-
pletar os seus estudos preparatorios, e onde fez a mais brìlhante figura corno es-

tudante. De volta para o Brazil exerceu o professorado no collegio de Pedro II,

no Rio de Janeiro, leccionando prammatica portugueza, que sabia a fundo, rhe-

torica e grego. Succedeu em 1839 ao bispo de Anemizia no cargo de reitor

d'aquelle collegio. Edi 1851 foi nomeado encarregado de negocios do Brazil nos
Paizes Baixos-».

Tinha a croz da ordem de Christo, e o grau de dignitario da da Rosa, do
Brazil; a commenda da de Christo, de Portugal. Fora inspector geral de instruc-

c3o primaria e secundaria^ e director do archivo nacional.

A respeito da obra Oyapock (n.° 6935), Macedo no Anno bìographico escre-

veu : «Como hislorica, geographica e diplomatica essa obra bastaria para a glo-

ria do dr. Silva; mas, exalta-se ainda n'ella o alto merecimento do sabio brazi-

leiro que a escreveu em francez, corno se ufanaria de tel-a escripto o mais provecto
litterato da Franca». 0 sr. dr. Teixeirà de Mello acrescentou: «Obra aue por si

so seria sufficiente para decidir em nosso favor a secular questuo de liqiites do
imperio com a Franca, pelo lado das Guyanas, se muilas vezes o interesse nao
obscurecesse a rasao e o direito nos mais illustrados governos do mundo, e a

• forca nSo supplantasse muitas vezes a justica».

Quando saiu a obra citada, divulgou-se que o imperador Napole5o III dis-

sera que ella valia por um exercito, tal era o modo clarissimo por que o dr. Joa-

quim Caetano da Silva demonstràra os direitos do Brazil ao territorio disputado
pela Franca.

0 dr. Silva foi um dos principaes collaboradores da Minerva braziliense, pu-
blicada de 1843 a 1845.

Tem mais:

8800) 0 rio Oyapock ou de Vieente Pinzon è o limite do norte do imperio do
Brazil conforme o sentido exacto do artigo 8.° do tralado de Utrecht provado pelo
dr. J. C. da Silva.

* JOAQUIM GAETANO DA SILVA GUIMARÀES Pag. 30.

Em vez de— irmà*o do illustre poeta C. J.— leia-se : B. J. (Bernardo Joa-
qiiim da Silva GuimaràesJ. D'este poeta, fallecido em Minas a 9 de marco de
1884, jà se tratou no Dice., tomo vm, pag. 393 ; e se escrevcrà novamentc d'elle

no logar competente.

JOAQUIM COIMBRA ou JOAQUIM BAPTI8TA DA CLNH

A

COI ilBUA, naturai do Porto. Fillio de Joaquim Baptista da Cunha, nego-
ciante, e de D. Anna Emilia de Jesus Coimbra. Nasceu a 9 de maio de 1856. De-
dicou-se 1 carreira commercial, e està presentemente empregado n'uma casa em
Paris. Col laborou em diversos periodicos portuenses com o pseudonymo de Ratd
Didiei\ E irmSo de um notavei poeta, Eduardo Coimbra, ja fallecido.— E.

8801) Urna borga. Comedia. Porto, na typ. de Ferreira de Brito. Saiu com o
pseudonymo de Ernesto Hemery. A edicSo foi em parte inutilisada pelo auctor,
segundo me informam.

8802) Nolas de urna jerìcada. —Versos mordazes, de que se fez cdicJo es-
pecial de 50 exemplares, no Porto, só para brindes.

8803) Um eleitor independente. Ibi, na irap. Elzeviriana. — Tiragem apenas
de 50 exemplares, para offerecer aos amigos do auctor.

8804) iVo palco. Ibi, pelo editor Antunes Leitao. — É urna collecpao de mo-
nologos e scenas dramaticas, sob o pseudonymo de Raid Didire.

8805) Gii Vieente. Periodico de critica theatral. Ibi, na imp. Elzeviriana,
1832.— Sairam, segundo me informam, cinco ou seis numeros. Redactor princi-
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pai foi o sr. Joaquim Coimbra, com a collaboralo dos srs. J. M. de Queiroz Vel-

loso, entao estuaante de medicina ; Manuel Teixeira Gomes, empregado no com-
mercio; Mariano Pina, ao presente em Paris; e Joaquim de Araujo. N'esle

periodico é que saiu primeiramente o Eleitor independente, acima mencionado.
Fundou, com o sr. A. F. de Oliveira Hamos o periodico Bohemia, que durou

de 1877 para 1878 ; com diverso», a Folha Nova, que deixou ao relirar-se para Pa-

ri?. Conservava ineditas duas comedias em verso, Eterno [minino e Aìrufos, jà

representadas com applauso.

JOAQUIM DA CO&XEICÀO GOMES Pag. 32.

Nasceu em Mafra a 20 de marco de 1829. Por fallecimento de seu pae, em
1853, occupou o logar de ajudante do relojoeiro encarregado dos relogios e car-

rilhoes da mesma villa. Quando os conegos regrantes de Santo Agostinho foram
transferidos do convento de S. Vicente para o de Mafra, logo depois da entrada

do imperador D. Pedro IV em Lisboa, comecou a estudar nas aulas que elles en-

tao abriram. Fechado o convento, alguns dos conegos egressos continuaram a

leccionar particularmente. Estudou até 1845, com D. Bernardo do Rosario geo-

metria e physica applicada às artes; com D. JoSo do Carmo de Maria latim,

francez, inglez e philosophia ; e com D. José Palricio (fillio do esculptor Pedro
Luques), desenho e arcbitectura. Quando por primeira vez se eslabeleceu o col-

legio militar em Mafra, frequentou (irregularniente) as aulas dos professores Da-
Ihunty e Joaquim Rodrigues Guedes. Assim adquiriu gosto pelo estudo, e se de*

dicou a escrever àcerca do grandioso monumento.
0 sr. Gomes tem collaborado no Archivo da associagùo dos architectos e ar-

cheologos portuguezes, e no Imtituto, de Coimbra, escrevendo do edificio de Ma-
fra àcerca dos «orgSos, relogios e carrilhòes, igreja e escola de escolptura, arte

monumentai, bibliotheca, palacio e fachada do edificio». É socio da associacelo dos

architectos, do instituto de Coimbra, e da associacao dos jornalistas e esenptores
portuguezes.

A obra Monumento de Mafra (n.° 6943), teve tei-ceira edicOo em 1876 (em
portuguez), editor Augusto Taveira Pinto^ Lisboa, na imp. Nacional, 8.°

JOAQUIM CORRELA CARDOSO MONTE 1HO, filho de outro. Nasceu
em S. Faustino, concelho do Peso da Regua, a 26 de janeiro de 1857. Cirurgiào-

medico pela escola do Porto, defendeu these em 14 de julho de 1882. — E.

8806) Algumas considerafòes sobre alimentario dos doentes. (These.) Porto,

na typ. Universa! de Nogueira & Caceres, 1882. 8.° gr. de 16-(innumeradas)-vn-
122 pag. e mais 2 de proposicoes e errata.

JOAQUIM DA COSTA RAMALDO ORT1GÀO, nasceu no Porto em
16 de fevereiro de 1843. Fillio de Joaquim da Costa Ramalho Ortigao, otficialde

artilheria, e depois director do collegio de Nossa Senhora da Lapa, n'aquella ci-

dade; e neto paterno de José da Costa Leal e Brito, de urna antiga familia do
Algarve. Destinado à vida commercial, partiu para o Rio de Janeiro em 1836, e
passados dois annos, com vinle e tres de idade apenas, pela sua applicacelo e

pelo seu proceder eslava socio gerente de urna importante casa de commissoes
de café. A sua educacào litteraria, einbora limitada, levou-o naturalmente a asso-

ciasse ao grupo de portuguezes que n'aquella epocha lancavam os fundamentos
de associacóes litterarias e cursos de ensino nocturno, iniciando um movimento
de propaganda sa" e benemerita a favor da inslruccSo popular na capital do im-

perio. Tomou parte na direccSo de algumas d'essas associacóes, sendo presidente

da caixa de soccorros de D. Pedro V, em 1871; secretano da memoravel com-
missao portugueza de soccorros às victimas da febre amarella, em 1873; e desde

1879 exerce o logar de director, primeiro secretarlo, do gabinete portuguez de
leitura.

Em virtude de suas occupaefles commerciaes, o sr. Joaquim Ramalho Orti-
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g5o tem-se dcdicado a estudos de administracào e economia politica, e assim Ieri-

tado usar da influencia, de que realmente dispOe na praca do Rio de Janeiro, em
prol dos interesses industriaes e commerciaes do paiz em que reside, sustentando

por isso os principios de liberdade de commercio e affirmando o prestigio da
classe a que pertenee. Em 1875 apresentou à associacelo commercial ma pro-

jecto de reforma de estatutos, que lhe pareceu conforme com a importancia e

respeitabilidadc do corpo commercial do Rio; lodavia, algumas idéas postas

n'aquelle trabalho foram julgadas em demasia adiantadas, e o dito projecto nào
teve approvalo. Eni 1879, porém, o curso dos acontecimcntos deram rasilo ao
indicado projecto, e foi quasi integralmente adoptado com o applauso unanime
dos negociantes.

Em 1881, associado a diversos mcmbros iufluentes do commercio e da la-

voura, entre os quaes o conspicuo e benemerito Eduardo Lemos (hoje fallecido),

concorreu para a fundacào da sociedade denominada «Centro da lavoura e com-
mercio», e foi do sr. Ramalho Ortigào o plano da exposicào e propaganda do
café do Brazil, executado até o presente com a proteccào do governo imperiai.

N'esta propaganda, portanto, nào tem poupado nenhum dos meios licitos de ac-

cào, suggeridos pelo seu estudo, pela sua actividade,— discussóes publicas, arti-

gos de polemica, revistas commerciaes, relatorios, representacao aos poderes pu-
blicos,— tudo, cmfirn, no sentido de beneficiar e desenvolver as relaffles com-
merciaes e industriaes da praca do Rio de Janeiro. E ao seu lado, e nas circum-
stancias difliceis, enconlrou sempre o amigo intimo e companheiro citado. N'uma
nota, que lenho presente, leio o seguiute, que sinto intimo prazer de transcrever

em *eguida :

«0 benemerito portuguez Eduardo Lemos teve, n'estes ultimos annos, urna
parlieipacào notavel em muitos d'esses trabalhos do sr. Joaquim da Costa Ra-
malbo Ortigào, em que foi chamado a collaborar por varias maneiras, mór-
mente nos da propaganda do café do Brazil na Europa, aos quacs o seu nome
ficou vinculado por modo glorioso e immorredouro.»

Elitre os diversos assumptos, de que se tem occupado, a violenta impugna-
lo que offereceu ao projecto do grande banco de credito real do imperio do
Brazil, sobeja mente o lisonjeou. De tantos que de boa fé applaudiram aquella -

creacao, nem um so depois deixou de reconnecer que era severa, mas justa, a
critica que combalia aquella desastrosa operacào financeira. Seria muito diffidi

fazer a niencào de todos os trabalhos do sr. Ramalho Ortigào,, grande numero
dos quaes ainda nào passou dos periodicos onde appareceram. É officiai da or-

dem da Rosa e cavalleiro da de Christo. — E.

8&07) Retotorio da covimissào portugueza de soccorros ds victimas da fébre

amareìla. Rio de Janeiro, 1873.

8808) Projecto e reforma dos estatutos da associando commercial do Rio de
Janeiro. Ibi, na typ. Imperiai e consti tucioual de J. Villeneuve &. C.', 1876. 8.° de
25 pag.

8809) Breve noticia sobre a primeira exposicào do café do Brazil. Ibi, na
typ. de Moreira, Maximino & C.«, 1882. 8.° de 72-vm-xi-m-35 pag. e 8 mappas
desdobraveis.

8810) Segunda exposicào de café do Brazil. Ibi.

8811) Parecer da commissao de bancos. Ibi.

8812) Urna memoravel sessùo do parlamento portuguez. Ibi, na typ. de Mo-
reira Maximino & C. a

, 1882. 8.° gr. de 12 pag.— Saiu sena o nome ao auetor.

Tem no firn a data de 1 de novembro de 1882. Refere-se a um discurso do
sr. Luiz Palmeirim proferido na sessào de 25 de maio do mesmo anno.

8813) Commissào de bancos e meio circulante. (Informalo apresentada pela

commissào parlamentar de inquerito ao corpo legislativo.) Impressa na typ. Na-
cional em 1883. 4.° de 7 pag. Faz parte de outro documento ofliciàl, pag. 437 a
443.

8814) Elemento servii Primeira representacao da commissao especial nomeada
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em assemblèa geral extraordinaria (da associalo commercial do Rio de Janeiro)

de 2 de maio de 1884. Ibi, na typ. imp. e const. de J. Villeneuvc & C, 1884. 8.»

de 14 pag.

À dita commissifo pertenciam os srs. visconde de S. Clemente, visconde de
Mesquita, condé do S. Salvador de Maltosinhos, José Fernandes Moreira, Ma-
nuel de Oliveira Fausto, Antonio P. da Costa Pinto, MilitSo Maximo de Sousa
Junior, Francisco Clemente Pinto, Pedro Gracie, barSo de Irapuà, Honorio Au-
gusto Ribeiro, Mal vino da Silva Reis, Estevao José da Silva, F. P. Mayrink,
Antonio da Costa Chaves Faria; barilo da Lagóa, J. M. Cornelio dos Santos, barSo

de Quartin, bario de Araujo Ferraz, e /. da C. Ramalho Ortigao. A representacào

foi redigida por este ultimo.

Àcerca d'està grave quesito, a do elemento servii, a da transformacSo

do trabalho, emitte-se o seguinte parecer, que, pela sua importanza, pelo seu

desassombro e pela sua energica eloquencia, se me afigurou interessante deixar

aqui :

,

«É ma, è pessima a organisacao do nosso trabalho, e sob o detestavel regi-

men da escraviaao geram-se mil terriveis imperfeiróes no mecanismo da industria

brazilcira? Por certo, e sabido o téemde triste cxperiencia os directores e os res-

ponsaveis d'essa industria, Iuctando dia por dia contra os inconvenientes do erro

economico em que ella se acha fatalmente fundada. Mas a cegueira dos que os

vituperam, quanto deveram lamental-os, attribue-lhes a responsabilidade d'essa

instituicSo viciosa, corno se elles a houvessem inventado, e nem chegam a divisar

corno, de envolta com a sua ingenita perniciosidade, ella concorreu e concorre
ainda, em falla de outros e melhores fundamentos, para a grandeza e progresso
da nacSo! Sem populacSo indigena susceplivel da disciplina indispensavei ao des-

bravamento de territorios inhospitos, sem meios de obter o concurso e o auxilio

de populafóes intelligentes e civilisadas, os primitivos colonisadores do BraziI

lancaram mao do trabalho servii emparceirados aos povos mais cultos e mais po-
derosos da terra. Era indispensavel arrancar às virgens entranhas d'està prodiga
natureza americana, corno às fabulosas regi<5es d'alem do cabo Tormentorio, as

prodigiosa riquezas que a velha Europa se cansàra de sonhar e os varios domi-
nadores do patrimonio grandioso que os nossos communs antepassados fìzeram

emergir das solidóes de oceanos desconhecidos, travaram com armas identicas o

combaie em que se degladiam, ainda hoje, com desigual fortuna, os herdeiros e

descendentes aos que fundaram nos paizes novos o campo aberto ao valor, à ener-

gia e a intelligencia de muitos milhóes de homens. Por toda a parte a for^a orga-

nisada na escravidào foi a que abriu passagem ao trabalho, ao progresso e à civi-

lisa^So. Os que d'ella abriram m5o intempestivamente e sem consultarem pruden-
temente os seus interesses, foram viclimas de sua imprevidencia e do seu erro ;

e, se uns se ergueram por um esforco supremo ou pela occorrencia de circum-
stancias especiaes, muitos jazem ainda na decadencia é na desorganisacSo a que
se deixaram conduzir, sem que possam, ao menos, compensar-se na gloria da
philantropia esteril e nulla, em muitos casos contraproducente, que, sem melho-
rar a coudicào de urna rafa inferior, muitas vezes a conduz ao aviltamento, à

abjecoao e a morte.»

De seu irm5o o sr. José Duarte Ramalho Ortigao, ià tratei n'este tomo,

pag. 301.

P. JOAQUIM DAMASO (. Dice., tomo rv, pag. 75).

Depois de impressa a folha em que devia entrar o nome d'este academico, o
meu amigo e distincto bibliophilo, sr. JoSo Antonio Marques, a quem me referi

jà no tomo x por causa da preciosa edic£o da Cartilha, de Joào de Barro», dis-

se-me que podia assegurar-me que o padre Joaquim Damaso, quando menos, es-

crevéra e mandàra publicar urna obra scientifica, e offcreceu-me a prova n'um
exemplar, o unico, que vira alé entSo. Por ser mui pouco vulgar é que fnnocen-
cio poz a nota de pag. 76. A dita obra inscreve-se d'este modo :'
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8815) ConclusSes da, medianica celeste e terrestre, offerecidas ao ili.'*
0
e ex.

mo

sr. D. Fernando de Liinh, sendo presidente o padre Theodoro de Almeida, da con-

gregacào do Oratorio, pelo defendente Joaquim Damaso, da mesma congregacelo,

na casa do Espirito Santo, no aia 11 d'este mez, de tarde.—A questuo prelimtnar

sera mostrar a bella harmonia entre a medianica celeste e terrestre. A designalo
typographica vera no firn : Lisboa, na regia off. typographica, anno mdccycvi. Com
licenza da mesa do desembargo do pago. 4.° de 55 pag.

Ernquanto a mim, a rariuade d este livrinho explica-se pelo firn a que o des-

tinou o seu auctor, isto é, a these ou dissertalo de que ainda hoje nos exames
das escolas superiores se faz limitadissima tiragem. Ao cabo de alguns annos, e

nà"o sào poacos os que contàmos depois de 1796, quantos exemplares podem
existir d'essas theses? 0 numero dos colleccionadores de livros nunca foi grande;

mas o que costumami fazer os herdeiros d'eiles, quando as circumstancias os levam
a desbaratar, ou alienar, o que os antepassados amontoaram às vezes com tama-

nhos sacrificios?

0 sr. Sousa Viterbo informa-me de que, nas suas jà avultadas colleccfles de
folhetos, possue duas outras theses, impressas urna no mesmo anno, e outra em
1798, e para outros examinandos, com os titulos seguintes:

CondusCes sobre os raios de luz e seta effeitos, offerecidas ao supremo pae das

luzes o Espirito Santo, velo presidetite padre Tlieodoro de Almeida, da congrega-

cào do Oratorio, sendo aefenaente Pedro Boni, alumno da mesma congregacào, que

se hào de defender na casa do Espirito Santo no dia 10 d'este mez de tarde. Serà
questuo honoraria : Mostrar quanta luz deu às sciencias naturaes a doutrina de

Newton sobre a luz e cores, etc. No fini : Lisboa, na regia off. typographica, anno
mdccxcvi. 4.° de 21 pag.

Exame e disputa sobre os principios da physica debaixo da proteccào da
Virgem Maria, sendo presidente o padre Theodoro de Almeida, da Congrega-

mo do Oratorio, e defendente José Chrispiano, alumno da mesma congregacào, na
casa do Espirito Santo, no dia 8 d'este mez de tarde. Por questuo prdiminar se

mostrava a necessidade d'estes principios para as sdencias naturaes. Lisboa. Na
regia off. typographica, 1798. 4.° de 26 pag.

0 sr. conselheiro Figanière tambem, na sua importante colleccSo de theses e

conclusóes, possue um certame do padre Felix Manuel, da congregalo do orato-

rio, de quem se faz mencSo no tomo iv, pag. 266, n.° 84. Este é de 1782.

A assercao de que o padre Damaso nSo deixàra obras ineditas, segundo ave-

riguei agora, deve tambem corrigir-se. Na exposicSo de historia do Brazil, reaii-

sada em 1881 no Rio de Janeiro, sua ma^estade o imperador o senhor D. Pedro II,

apresenfou duas obras mss., urna attribuida ao dito padre, mas nSo resta duvida

de que é da letra d'elle; e outra igualmente de sua letra e com o seu nome de-

clarado.

SSo as seguintes :

8816) Narracào historica da entrada publica da serenissima senhora prin-

ceza real na córte do Rio de Janeiro no dia 6 de novembro do anno de 1817. 4.°

gr. de 30 folh.

8817) Rdagào historica das festas que se fizeram pela occasiào do casamento

que a 13 de maio do anno de 1810 se celebrou n'esta cidade do Rio de Janeiro, em
que o serenissimo infante D. Pedró Carlos de Bourbon e a serenissima princeza

D. Maria Thereza, pelo laco conjugal, firmaram as esperancas de se perpetuar e

enlacar mais a uniào das duas coruas de Portugal e Hespanha. Ordenada pelo pa-

dre Joaquim Damaso, da congregacào do Oratorio de Lisboa. 4.° de 31 folh.

# JOAQUIM DIAS MAUTIIVS pag. 34.

0 titillo da obra n.° 6962 é o seguinte :

Os marti/res pernambucanos victimas da liberdade nas duas revolucòes en-

saiadas em 1710 e 1817. Pernambuco, typ. de F. C. de Lemos e Silva, 1853. 4.*

<le 6 (innumeradas)-393-xv pag.— No verso do titulo o dr. F. Lopes Netto de-

Digitized by Google



I

378 JO

clara-se proprietario e editor da obra. Por me parecer interessante copio inte-

gralmente a
Dedicatoria

Aos j)ernambucanos
illustres

em toda a virtude

scelicit

na
Religioso Escravos & Livres na politica.

Paz Mansos & Indomaveis na guerra.

Amisado Leaes & Briosos na descon fianca.

Economia Parcos & Prodigos na generosidade.

Injuria Seusiveis & Moderados na vinganca.

Abundancia Fi ugaes & Soffredores na miseria.

Virtuosissimos

Na paz, na guerra, na ordem, e na anarchia

por

um luso-pernambucano
(o padre Joaquim Dias Martina)

observador por quarenta annos
P. Q. D. G.

JOAQUIM EMVGDIO XAVIER MACUADO pag. 33.

Fillio do coronel Eruy^dio José Xavier Machado. Is'asceu em 18o0. Tenente de
cavallaria, adjunlo à terceira secotfo da dircelo geral dos trabalhos geodesicos,

etc. Tem sido collaborador da Revista militar.

Alem do que ficou mencionado, tem: ,

8818) QuestOes de organisaedo militar. Segunda edicào. Lisboa, na typ. de
Christovao Hodrigues, 1884. 8.° gr. de 288 pag. e urna errata.— N5o conheco a
primeira edicuo.

8819) Estudos de cavallaria em campanha.
88120) Considerale* tacticas na cavallona.

8821) Memoria sobre 0 servico da cavallaria nas zonas estralegicas de explo-

racdo.

8822) Breve noticia de Fortumi sob 0 ponto de vista geographico e militar.

8823) Rasdo. (These.)

8824) Esbovos a carvuo.

JOAQUIH FERREIRA MOUTINIIO pag. 37.

Emende-se : julho de 1853, para ./m/Zio de 1833. Rectifìque-se e amplie-se 0
mais d'estc modo:

Partiu para 0 Rio de Janeiro em 13 de iulho de 1846, depois do fallecimento

de seu pae, que o destinava ao curso'de medicina, sua paixào favorita; e ahi se

conservou até 1851, exercendo 0 commercio na qualidade de caixeiro e guarda -

livros, seguindo n'esta data para a provincia de Matto Grosso, onde se estabeleceu

com negocio de fazendas na sua capital (Cuxaba). Ahi collaborou nos dois jornaes

A voz da verdade e a Imprensa de Cuxaba. Em 1868 para 1869, de regresso para

Portugal, escreveu e publicou a Noticia sobre a provincia de Malto Grosso, men-
cionada sob 0 n.° 6972. Chegou a Portugal em 1K69.

Tem sido collaborador do Commercio do Porto, Actualidade, Jomal do Porto
e Commercio portuguez, escrevendo àcerca de variados assumptos de actualidade,

e nomeadamenle de descripcùes de viagens, apontamentos sobre a Utteratura bra-

zileira, aguas mineraes portuguezas, eie.

Em 1884 escreveu e publicou a obra seguinte, cujo producto offereceu à

crèche de S. Vicente de Paulo, de que é director.

8825) A crèche. Com urna carta-prefacio de Alves Mendes e um epilogo de Ca-
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millo Castello Branco. Porto, na typ. de A. J. da Silva Teixeira, 4884. 8.° gr. de
xxvm-214 pag. e mais i innuiuerada. Com a pianta do futuro edificio para a crò-

che de S. Vicente de Paulo.

Tem em via de publicacSo :

8826) A esmola, obra dedicada ao acreditado l'ornai Commercio do Porlo, a
cujos proprictarios tenciona ofTerecer o producto da venda, para ser distribuido

em obras de caridade, a vontade dos mesmos proprie)arios.

JOAQUIM FERRERIA DA SILVA...— E.

8827) Ecloya de Nitaono e Rosolina : offerecida a todos os curiosos de ambos
os secco*. Lisboa, na off. de Caetano Ferreira da Costa, 1774. 4.° de 23 pag.

JOAQUIM FERREIRA DE SOUSA GARCEZ, filho de Luiz Antonio
de Sousa Garcez; nasceu na cidade do Porto a 22 de j ulivo de 1857. Cirurgiào-

medico pela escola do Porto; defendeu tbese em 18 de julho de 1883. — E.

8828) Da medicagào purgativu. (These.) Porlo, na typ. de Antonio Henrique
Morgado,1883. 8.° gr. de 18 (inuumeradas)-122 pag.

JOAQUIM FILIPPE NERY DA ENCARNA£ÀO DELGADO. . . pag.

39 a 41.
F 6

Depois de impresso o artigo relativo a este auctor, saiu dos prelos da acade-

mia real dos sciencias de Lisboa o volume intitulado :

Congrès international d'anthropologie et d'archeologie préhistoriques. Compte
renda de la neuvième session à Lisbonne 1880. Lisbonine, typ. de l'académie

royalc dea sciences, 1884. 8.° $r. de xlix-723 pag. com estampas.— Deixando
para outro logar a descripcào minuciosa d'este importante Imo, que alias ainda
nao pude obler, cumpre-ine registar que a direccào d'elle coube ao sr. Delgado,
e ali Ihe pertencem :

8829) Avant-propos. Pag. v a vm.— La grotte de Furninha à Peniclte. Pag.
208 a 264, com 19 estampas.— Alem das referencias nas diseussóes do congresso a

pag. 108 e 272.

Da momoria La grotte de Furninha, impressa antes em separado, jà fizera

a mencào a pag. 41, sob o n .• 6989.

JOAQUIM GERMANO COELHO DE SOLSA LEÀO, filho de Antonio

Caetano Coelhode Sousa LeSLo; nasceu em S. Pedro de Roriz, concelho de Santo

Thyrso, a 28 de maio de 1852. Cirurgiao-medico pela escola do Porto; defendeu

these em 28 de julho de 1877. — E.

8830) Algumas palavras sobre a prophylaxia das molestias venereas., (These.)

Porto, na imp. Commercial, 1877. 8.° gr. de 48 pag.

JOAQUIM GERMANO DE SOUSA NEVE8 Pag. 44 a 46
A biographia escripta pelo sr. Cunha Bellem para o Boletim officiai do grande

oriente lusitano unido, jà cilado, foi reproduzida, com outro retrato, no jornal

0 nivel (n.° 7 de 1884), acrescentada de novas informacóes àcerca dos servicos

preslados à maconaria por Sousa Neves, e da notici a do seu funeral.

* P. JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA PAIVA pag. 46.

Acresce ao meiicionado :

8831) Notieia geral da pìovincia de Santa Catkarina, etc. Desterro, na typ.

da Regeneracao, 1873. 4.° de 2-vi-2-35-16-ll pag., com dois mappas.— É de

certo a memoria que mencionei sob on. 0 7019.

8832) Orando de acedo de gragas, que por occasiuo da visita de suas magee-

tades imperiaes à villa de S. José, no dia 20 de outubro de 1845, reciCou, etc. Santa

Catbarina, na typ. Provincia!, 1845. '4.° de 9 pag.

8833) Discurso que, por occasiuo do solemne «Te Deum» em arcuo de gracas
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pelo anniversario da visita de suas magestades imperiaes à villa de S. José, da ;>ro-

vincia de Santa Catharina, recitou na igrcja matriz em 20 de outubro de 1846,

etc. Desterro, na typ. Provincia!, 1817. 8.° de 12 pag.

8834) Biographia de Joaquim Francisco do Livi-amento.— Na Revista tri-

mensal, voi. viii, pag. 391.

# JOAQUIM COMES DE SOUSA Pag. 47 a 53.

A data do fallecimento, que puz no Dice, està exacta. Occorreu esse triste

facto em Londres e nSo em Southampton. Faco està obscrvacSo, porque saia er-

rada a respectiva indicalo no Anno biographico, tomo in, pag. 243 ; nas Ephe-
merides nacionaes, tomo i, pag. 346 ; e no Pantheon maranhense, tomo ii, pag. 140.

(ìom relacào à impressao posthuma das memorias, para esclarecer o que se

\è no firn da pag. 52 do Dice, copiarei da pag. 347 das Ephemerides o seguinte :

«Em janeiro de 1881 foi o ministro plenipotenciario do Brazil em Berliin

auctorisado para mandar concluir a impressao das memorias do illustre mathe-
malico maranhense, incumbindo dos trabalhos da revisSo a pessoa que estivesse

no caso de desempenhal-os, de modo porém -que a despeza feita e por fazer coni

essa publicacao n5o excedesse a quantia de 5:000^000 réis (moeda brazileira),

roaximo da 'de que dispóe o governo para esse firn, votada em 1880 pelo corpo

legislativo por iniciativa do deputado geral, o sr. Joaquim Serra, digno compro-
vinciano de Gomes de Sousa.»

JOAQUIM DE GOUVEIA REIS, fflho de Manuel Reis, naturai de S. Mi-

guel de Lobrigos, districto de Villa Real, nasceu a 20 de maio de 1841. Cirur-

giiSo-medico pela escola do Porto, defendeu these a 23 de iulho de 1870.— E.

8835) Éffeitos physiologicos e indicaeves therapeuticas da phlebotomia. (These.)

Porto, na typ. Allianca, 1870. 8.° gr. de 51 pag. e mais i de proposicòes.

JOAQUIM GUILUERME GOMES COELHO Pag. 54 a 57.

Saiu tàmbem uina commemoracao bioeraphica, com retrato, na Mosca, se-

manario illustrado, do Porto. n.° 33, de 14 de setembro d'este anno, 1884.

A these (n.° 7035) tem 8 (innumeradas)-67 pac., e mais 1 de proposicòes.

A prùneira edicùo das Pupillas do sr. reitor (n.° 7036) no Porto, e por conta

do editor A. R. da Cruz Coutinho, é, com effeito, de 1867.—A segunda, de 1868.

Ibidem. 8.° de 276 pag., com pequenas alteracòes feitas pelo auctor.—A terceira,

de 1869. Ibidem. 8« de 276 pag.—A quarta, de 1875. Ibidem. 8.° de 272 pag.—
A quinta, de 1883. Ibidem. 8.° de 272 pag.

Na Allemanha lìzeram-se duas contrafeicòes das Pupillas; e no Brazil mais
urna, alem das (jue indiquei.

A Morgadinha dos cannaviaes (n.° 7037) tem quatro edicòes : primeira em
18G8.— Segunda, em 1872. Ibidem. 8.° 2 toinos com 250-268 pag.— Terceira,

em 1876. Ibidem. 8.° 2 tomos com 250-264 pag.— Quarta, em 1884. 8.° em
250-263 pag.

A obra Urna familia ingleza (n.° 7038) teve a primeira edicóo em 1868. Ibi-

dem. 8.° de 365 pag.— Segunda, em 1870. Ibidem. 8.° de 365 pag.— Terceira,

em 1875. Ibidem. 8.° de 361 pag. — A quarta entrou no prélo. — D'està existem
tambem contrafeicóes no Brazil.

A segunda edicùo dos Seròes da provincia (n.° 7039), de conta da casa Moré,

é de 1873. 8.° de 273 pag.— A terceira, jà da conta do editor A. R. da Cruz Cou-
tinho (agora o de todas as obras de Mio Diniz), è corno a descrevi.

0 romance Fidalgos da casa mourisca (n.° 7040) teve a primeira edicóo era

1871.—A segunda em 1872, acrescentada com o esboco biographico pelo sr. Al-

berto Pimentel. Ìbidem. 8.° 2 tomos com xxxvi-240 pag. e 254 pag.—A terceira,

corno a descrevi.— Encontram-se edicòes conjrafeitas no Brazil.

A primeira edicùo das Poesias (n.° 7041) foi de 1873-1874. Ibidem. 8.w de
8 (innuuieradas)-239 pag. A impressao d'està obra posthuma comecou em 1873

Digitized by Google



381

e terminou em 1874, tendo por isso as capas està data e o frontispicio aquella.

—

Segunda etlicuo. Como fìcou descripta. A nova poesia tem o titulo Detesperanca.

JOAQUIM HENRIQUES FRADESSO DA SILVEIRA Pag. 68 a 71.

Na ultima lin. da pag. 69, onde se lé : Director geral, leia-se : secretano
geral.

# JOAQUIM IGNACIO ALVARES DE AZEVEDO Pag. 71.

Supponilo que, por lapso typographico, o signal # que devia anteceder o
nome d este auctor brazileiro, acompanha o seguinte de Joaquim ìgnacio de Frei-

tas, auctor portuguez.

# JOAQUIM IGNACIO RAMALHO Pag. 72.

A obra n.° 7110, Praxe brazileira, n5o saiu da typ. de Ipirangà, mas da
typ. do Ipirangà (titulo de um antigo jornal da cidade de S. Paulo).

JOAQUIM JOSÉ GAETANO PEREIRA E SOUSA Pag. 74 a 78.

Na lin. 24." da pag. 75, onde està 1870, deve ser de 1780. Està troca da
algarismos era facil de conhecer-se, quando se trata de um jurisconsulto, cujo
pnmeiro periodo de actividade data exactamente d'aquella epocha.

# JOAQUIM JOSÉ DE CAMPOS DA COSTA DE MEDEIROS E
ALBUQUERQUE, Alno do dr. Jo3o Nunes de Campos, cirurgiSo de divisa© re-

formado da armada portugueza, naturai de Ervedosa, na Beira Alta; e de D. Anna
Joaquina Rita de Camino Ramos da Costa de Medeiros e Albuquerque, naturai

da cidade de Oeiras, provincia do Piauhy. Nasceu na cidade de Caxias, da prò*
vincia do Maranhao, a 31 de outubro de 1823. Estudou os preparatorios em Ca-
xias, S. Luiz do Maranhao e fìecife; seguiu o curso de pharmacia e exerceu a
profissSo de pharmaceutico ; e depois seguiu o curso de direito na faculdade do
Recife, recebendo o grau de bacharel em 1861 e o de doutor em 1862. Quando
contava quatorze annos de idade, alistou-se em (Caxias corno voluntario nas tro-

pas legaes contra os balmos, e entrou em diversos combates, sendo ferido em
1839. Entrou desde os mais verdes annos nas luctas do jornalismo. Collaborou,

de 1845 a 1854, no Brado de Caxias, de que eram redactores Candido Afcndes

de Almeida e Gon(jalves Dias ; no Jornal caxiense, na Aurora, no Echo caxiense

e no Coireio caxiense, de Caxias; na Revista, a cuja redaccSo pertenciam Sotero

dos Ueis e Nunes Cascaes; no Porto franco, e no Observador, do Maranhao; no
Paiz, Constitucional pernambucano, Conservador, Vinte e cinco de marco, Coireio

do Recife, CoìTeio de Pemambuco, Diario de Pemambuco, e Diario do Recife, fo-

Ihas politicas de Pemambuco (de 1855 a 1860); no Clarim letterario, em que
tambcm collaboravano Calazans e Almeida Braga ; Alheneu pernambucano, Jornal

do domingo e Brazil agricola, revistas litterarias e scienlincas, tambem de Per-

nambuco (em igual periodo); no Constitucional, Jornal da tarde, Nacào, Semana
illustrada, lUustracào brazileira (estes dois ultimos fundados pelo allemao Hen-
rique TIeiuss), e outros, do Ilio de Janeiro (de 1862 a 1876). Entre as contro-

versias mais notaveis, durante o seu tirocinio na imprensa diaria, conta-se a que
sustentou, acerca de assumptos religiosos e hisioricos, em 1856, contra o dr. Joa-

quim Villela de Castro Tavares; e em 1859 e 1860 no Diario de Pemambuco, sob

o pseudonimo de Verdadeiro cattolico, censurando o bispo de Pemambuco por
ter recusado collar na freguezia da cidade de Nazareth uni sacerdote apresentado

pelo governo imperiai, appròvado em concurso e com informalo favoravel do
proprio preiado. Foi secretano da policia, membro do conselho director da in-

struccao publica, professor e advogado, no Recife; chefe de seccao, director ge-

ral da estatistica, sendo de sua exclusiva organisacSo todos os trabalhos para o
recenseamento da populacào gèral do imperio em 2 de agosto de 1872; e dire-

ctor da terccira directoria da secretarla dos negocios do imperio, desde 1874, e
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presidente da commissa"o centrai brazileira de permulacfles internacionaes desde

1880. Deputado em duas legislaturas, pela provincia natal; e secretano da camara
dos deputados de 1872 a 1873 ; socio do instituto archeologico e geographico

pernambucano e do da cidade de Goyana ; da sociedade de geograpbia de Paris,

da seccao da sociedade de geographia de Lisboa no Brazil; do instituto fitial da
ordem dos advogados brazileiros em Pernambuco, e pertence a outras corpora-

coes scientificas e litterarias. — E.

8836) Theses e dissertatilo mstentadas perante a famldade de direito do Re-
tife para obter o gran de doutor. Recife, na typ. Universal, 1861.

8837) Reflexóes sobre o estudo e o ensino do diretto, de Dupin. (Traduzidas,

annotadas e acompanhadas de outros artigos acerca do assumpto.) Ibi, na mesma
typ., 1867.

Ficava no prélo no presente anno (1884):

8838) Consultas da seccao dos negocios do conselho d'estado, oom a legislacào

respectiva e notas illustrativa» do texto.

Comc$ou a publicacSo, que ficou intcrrompida nas primeiras folhas por falla

de assignaturas, das Instituicòet do diretto romano de Waldeck, annotadas e com-

meiitadas.

JOAQUIM JOSÉ GECILIO KOL Pag. 79 e 80.

Na pag. 79, antepenultima lin., onde se Jé: tribuna, l«3-se: tribunal.

# JOAQUIM JOSÉ I>E FRANCA- JUNIOR, nasceu na cidade do Rio
de Janeiro a 19 de abril de 1838. Bacharel em direito pela faculdade de S. Paulo.

Secretano do governo da Bahia em 1868, e curador geral dos orphaos na segunda
vara e adjunto dos promotores publicos em 1871. Em 1873 representou o go-

verno do Brazil na exposicao de Vienna de Austria. Estreiou-se no jornalismo

em redactor principal do Bazar volante, folha illustrada, em 1864. Depois foi re-

dactor do Correlo mercanta, folha conservadora, de 1866 a 1867; e collaborou

mais ou menos effectivamente no Jomal da tarde, Gazeta de noticias, etc. Os
seus folhetins ttem o pseudonymo de Osiris.— E.

8839) Meia bora de cynhmo. Comedia em um acto.

8840) Urna r'epublica modelo. Comedia em um acto.

8841) Typos da actualidade. Comedia em tres actos.

8842) Bntrei para o jockey-club. Comedia em um acto.

8843) Amor com amor se paga. Comedia em um arto.

8844) 0 defeito de familia. Comedia em um acto.

8845) Direito por linhas tortas. Comedia em quatro actos.

8JA6) Trempe às avessas. Opei-eta em dois actos.

8»47) 0 ti/po brazileiro. Comedia em um acto.

8848) i/laldita parentela. Comedia em um acto.

8849) Tres candidatos. Comedia em um acto.

8850) A lotacùo dos bondes. Comedia em um acto.

8851) Inglezes na costa. Comedia em um acto.

8852) O carnaval no Rio de Janeiro. Comedia em um acto.

8853) 0 beijo de Judas. Comedia em tres actos.

8854) Como se (ozia um deputado. Comedia em tres actos.

8855) Cahi o ministerio. Comedia em tres actos.

8856) Dnas pragas familiares. Comedia em ciuco actos.

8857) De Petropolis a Paris. Comedia de costumes em tres actos. (Tem can-

ctfes, córos e dansas. Musica do maestro Cavallier.) Representada pela primeira
vez no thealro Recreio Draniatico em 25 de julho de 1884.)

As comedias indicadas sào originaes, e de costumes brazileiros. Està*o craasi

todas impressas. Àcerca da ultima, esrreveu a Gazeta de noticias, de 27 de julho
de 1884, urna extensa analyse, na guai leio o seguinte :—«É conhecidoo processo
do sr. dr. Franca Junior. As suas comedias— as ultimas— s5o os seus folhetins
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dos roda-pés dos jornaes. fallados pelos actores no palco. Ora, comprebende-se
que a leitura de um ligeiro folhetim sobre um quadro qualquer da \itla popular

do Brazil nao enfade ou mesmo seja agradavel a quem a ella se entregue; aleni

de ser urna leitura que tem a vida que tem o proprio jornal d'esse dia— algumas
horas apenas—n5o visa ella a impressionar, raenos a crear a escola, ainda me-
nos a disciplinar. No Iheatro na*o é assim. Assistindo a urna comedia, o especta-

dor nà"o pretende deleitar-se sómente; elle quer tambem penetrar a intencao do
auclor, comprehender a moralidade do caso e concluir a proposito dos costuines

que ali se prodiga ou se ridiculisa. As fcìjoadas, por exeinplo, um folhetim do
sr. dr. Franca Junior que fez successo no Rio de Janeiro, expòstas à luz da rampa,
talvez nao lograssem obter aquillo a que se chama uni legitimo successo no
theatro.»

# JOAQUIM JOSÉ FULGEXCIO CARLOS DE CASTRO. . . Pag. 81.

Cidadao brazileiro. Coronel da guarda nacional, e primeiro officiai da secre-

tarla d'estado dos negocios da agricultura, commercio e obras publicas.— Falle-

ceu a 18 de agosto de 1880. No Jornal do commercio, do Rio (de 19 do mesmo
mez), saiu urna commemoracSo necrologica a seu respeito.

Acresce ao que fieou publicado :

8858) ìndice chronologico das consultas da sequo dos negocios do imperio do
conselìxo d'estado sobre privilegio* industriaes, correio, naiegacùo,' colonisacùo, es-

trada» de fèrro, industria de transportes terrestres, etc. Desile 1830 atè 1864.

Annexo ao relatorio do ministerio de agricultura, commercio e obras publicas. Rio
de Janeiro, na typ. Universa! de Laemmert, 1865. 4.° gr. de 64 pag.

8839) Memoria sobre a cultura do cafezeiro no Yemen, por mr. Gastinet,

professor de physica e chimica. Traduzida e offerecida a s. e.r." o sr. con&elheiro

dr. José Fernandes da Costa Pereira Junior. Ibi, na typ. Nacional, 1875. 4.° peq.

de 25 pag.

* JOAQUIM JOSÉ IGNACIO, visconde de Inhauma pag. 82.

A data do nascimento, segundo o registo do quartel general da armada, é de
Mdejulhodc 1808.

Àlem das obras citadas, consultem-se, para a sua biographia, as Honras fu-

nebres, descriptas no tomo x do Dice, pag. 33, n.d 240 ; e as Ephemerides nacio-

naes, tomo i, pag. 141.

0 illustre almirante traduziu de Ostolan Ìji dipìomatie de la mer, mas na"o

chegou a imprimir-se; e dizem que tambem nao passou do ms. outro livro, que
estava traduzindo do italiano, e dedicava a sua magestade a imperatriz do
Brazil.

Attribuem-lhe urna serie de cartas que, àcerca da guerra do Paraguay, e sob

o pseudonymo Cabo Simào, appareceu na Semana ittnstrada, que n'essa "epocha
era activamente collaborada pelo irrnSo do finado almirante, o sr. Antonio José

Victorino de Barros.

Joaquim José Ignacio era poeta. Como amostra mandaram-me do Rio de Ja-

neiro a seguinte copia de um soneto, composto por elle em fevereiro de 1865:

«Tu pars, et nous roslons. . . Tu pars
pour l'incornine. . . Tu quitte» la maison
eie la «louceur et do la grace, où tout te .

fui pcrmi8.»
Michelet— La femme.

Partes, e deixas os teus paes saudosos,

O velho albergue, e o solar amigo. .

.

N'essas pieces, ó filha, v5o comtigo,

Sejam-tc os mares ledos, bonancosos.
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E quando, alfim, em lares venturoios,

Das procellas jà salva, e do perigo,

Lembra-te, um dia, teu bem estar antigo,

Beija por nós os filbos teus formosos.

Fujam de ti os tetricos penares,

Do esposo ao lado o doce amor fiuindo,

Cura, tu o sabes, so prazer Ihe dares.

E aos céus cà fìcam os teus paes pedindo
De gracas sobre ti lancem milhares. .

.

A Deus.. . e sé feliz por tempo infindo.

Acrescente-se que no voi. v da Compilarlo das ordens grraes para o servilo,

economia e disciplina dos navios da armada nacional e imperiai, eie. (1866-1868),
existem no appendice que tem o titulo Ordens do dia da esquadra, e numera<;ao

separada, 20i ordens (de pag. 45 a 351) do commandante em chefe da forca iia-

val do Brazil em opcracòes contra o governo do Paraguay, Joaquim José Ignacio,

depois visconde de lnbauina, sendo sem duvida as mais importantes, que nào eram
de mero expediente, dictadas ou redigidas pelo bravo e glorioso marinheiro. A
primeira ordem é datada de 22 de dezembre de 1866 e a ultima de 16 de janeiro

de 1869, quando elle se viu obrigado a entregar o commando da forca ao sr. ba-

r5o da Passagem (Delphitn Carlos de Carvalho), enta"o chefe de divisilo, hoje vice*

almirante), por cousa do mau estado da sua saude.

# JOAQUIM JOSÉ LISBOA Pag. 85.

Acrescente-sc:

8860) Ode à chegada de sua aìteza real o principe regente nosso seidtor do

Brazil, figurando o auctor na mesma o seu desejo no acoAtecimento, que lite au-

gura corno vassallo fiel e grato do mesmo soberano senhor. Offerecida a . . . prin-

ceza a senhora D. Cariota Joaquìna. Lisboa, na imp. Regia, 1810. 8.° de 8 pag.

—

A ode termina na pag. 7. A pag. 8 conterei um Soneto, do mesmo auctor, a sua

magestade britannica, rogando-lhe a nacào poìtugtteza vinganca contra o despota

da Franga.
Os Annaes da imprensa nacional do Rio ile Janeiro, citados, pag. 46, sob o

n.° 154, mencionam os versos Protecgào dos inglezes, descriptos no tomo iv,

pag. 105, sob o n.° 1729; mas ahi o auctor vem com o nome de José Joa-

quim. Està edicSo, comludo, é da imprensa Règia do Rio de Janeiro, feita em
1810.

JOAQUIM JOSÉ LOPES, filho de Joa*o José Lopes, nasceu na cidade do
Porlo a 29 de janeiro de 1839. CirurgiSo-medico pela escola do Porto; defendeu
Miese em 23 de outubro de 1869.— E.

8861) Dystocia causada por o desenvolvimento physiologico exagerado do feto

(These.) Porto, na lyp. Pereira da Silva, 1869. 4.° de 20 pag.

JOAQUIM JOSÉ MARQUES pag. 88.

Quando assumira a direccao do asylo de Marvilla, proximo de Lisboa, adoe-

ceu gravemente, e falleccu a 18 de outubro de 1884. 0 Diario de noticias e o
Commercio de Portugal dedicaram artigos especiaes a morte d'este benemerito e

estudioso escriptor.

Na ultima lin. da pag. 88, emende- se «Kindergarten» para Kindergarten.

JOAQUIM JOSÉ DE MEIRA, filho de JoSo José de Meira. Nasceu em
S. Pedro Fins de Guminhaes, concelho de Guimaràes, a 19 de marco de 1858. Ci-

rurgiao-medico pela escola do Porto; defendeu these a 17 de julho de 1880.— E.
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8862) Vinhos sopii isticados. (These.) Porlo, na typ. Occidental, 1880. 8.° gr

de ili pag. e mais 1 de proposicóes.

JOAQUIM JOSÉ DE MORAES, filho de José Joaquim de Moraes, natu-

rai de Valle Remfeito, concelho de Macedo de Cavalleiros. Nasceu a 28 de maio
de 1839. Cirurgiào-medico pela escola do Porto; defendeu these em 18 de julho

de 186.1 — E.

8803) A komceopathia corno medicamento therapentico. (These.) Porto, na typ.

do Diario do povo. 1865. 4.° de 34 pag. e mais i de proposicóes.

* joaquim: josé rodmgues TORRES pag. 94.

Para a sua biographia vejam-se o Anno biographko, tomo m, pag. 27, e as

Epìtemerides narionaes, tomo i, pag. 17.

Filho de Manuel José Rodrigues Torres e de D. Emerenciana Mathilde Tor-
res. Naturai de S. Joào de Itaborahy, povoacào da freguezia de Nossa Senhora da
Conceicao do Porto das Caxias; nasceu a 13 de dezembro de 1802. Bacharel for-

mado ein mathematica pela universidade de Coimbra, recebendo o grau em
1825.

Foi ministro da marinila de 1831 a 1832, de 1832 a 1834, de 1837 a 1839;
ministro do imperio etn 18'i0; ministro da fazenda em 1848; presidente do con-
sellìo cm 18.j3, e de 1867 a 1870 oulra vez com a pasta da fazenda. Deputado
cm diversa* legislaturas, senador, presidente da provincia do Ilio de Janeiro, in-

speclor geral de instruccSo primaria e secundaria do municipio da córte, presi-

dente do banco do Drazil e conselheiro d'estado. Era officiai da ordem do Cru-
zeiro, socio do instituto historico, do instituto agricola do Rio de Janeiro e de ou-
tras corporacòes.

Durante a sua longa carreira publica apresentou diversas propostas e relato-

i ios ao parlnmento. Foi redactor principal do Independente , periodico publicado
no Rio de Janeiro de 1831 a 1833.

Falleceu a 8 de Janeiro de 1872.

JOAQUIM JOSÉ DE SANT'ANNA pai;. 95.

0 sr. dr. José Carlos F^opes, cm urna das notas e observaroes com «pie me
favoreceu. poz que dos Elemento* (n.

u 1626) conhece outra edicao de 1793. Se
nào houve engano, nem no tomo ìv, nem no x, o que nao posso agora verificar,

exislem quando menos tres edicòes.

JOAQUIM JOSÉ DA SILVA MEXDES LEAL pag. 96.

Foi ultimamente promovido (outubro de 1881), pelo obito de José Maria An-
tonio Xogueira (de quem se tratara no (omo seguinte), a primciro escripturario

chefc de seccao na contadoria do hospital de S. José.

* JOAQUIM JOSÉ TEIXEIRA Pag. 97 e 98.

Acresce ao que ficou indicado :

886 Vi Pensamento*. Rio de Janeiro, na typ. letteraria, 1879. 8.° de 36 pag.

886<">) Ondane* essai* en lananc francaise. Rruxelles, imp. & lith. E. Guyot,
1877. 8." de u-6-innumeradas-13t) pag., aleni da do fronlispicio.— Este livro é

parte em \erso e parte em prosa; e contém de pag. 59 a 69, Canwens, fragment
dramatique; e de pag. 70 a 92, Vh mariage imprùvu, petite comédie de salon, em
uni acto: e de pag. 93 a 120. U caillou magique, petite comédie de salon, em um
acto.

O frammento dramatico. indicado, é um quadro dos derradeiros momentos do
egregio poeta. Figuram Camùes, o escravo (Jau), e um monge.

JOAQUIM LISBAXO DE ALMEIDA DIDIER, bacharel formado em
diretto, exercendo a advocacia na comarca do Porto, etc— E.

tomo xii (Supp.) 23
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8866) 0 digesto criminal precursor do novo codigo penai portuguez. Coorde-

nodo na conformidade do codigo penai portuguez. Coordenado na conformidade do

codigo penai de 10 de dezembro de 1852, reforma penai de 1 de julho de 1861 e

nova reforma penai de 14 de junho de 1884 e annotado . . . Segvido de um indice

alphabetico e remissivo. Porto, editor, A. G. Vieira Paiva, livraiia do Archivo iu-

ridico, 1884. 8.° gr. do 200 pag.

P. JOAQUIM DE MACEDO pag. 99.

Da obra Guia de peccadores, descripta no tomo iv. pag. 124, n.° 1822, pos-

suia o sr. dr. José Carlos Lopes um exemplar de urna edicào impressa no Porto,

typ. de Antonio Alvares Hibeiro, 1794. 8.°, 2 loinos com 4-2-(innun)eradas)-5U
pag., e i5-(iiMumeradas)-523 pag.

# JOAQU1M MANUEL DE MACEDO pag. 100 a 103.

M. a 11 de ahril de 1882.

Na villa de Itaborahy organisouse urna commissào de amadores para reali-

sar uni concerto, cnjo produrlo revertera para a construccao de um jazigo a me-
moria do sr. Joaquim Manuel de Macedo, liomenagern de considerarlo pelos ser-

vicos preslados em tao largos annos à litteralura brazileira. Segundo vejo nos

jomaes do Rio, reeebidos eui noveinhro d'este anno (1884), o dito concerto rea-

lisara-se a 4 de outubro, couiecando por um discurso do sr. dr. Cyro de Aze-

vedo.

Para a sua biographia veja-se a Revista trimensal, voi. de 188.3, pag. 509.

Devem fazer-se as seguintes correeeCes e ampliayòes:

Na pag. 101, lin. 16.", saiu crrado o nome do sr. Moti tòro. É Reynaldo e nSo
Ricordo.

Do romance A moreninhu (n.° 1841) extrabiu o proprio urna cornedia em quatro

aclos, coni litu'o igual, que foi representada no theatro Lucinda pela companhia
de Furtado Coelho.

Houve confusilo na descripeao da obra n° 7251. O dr. Macedo fez dois tra-

balhos sol» o titillo de Lirùes de historia do Brazil, um para v§o dos ahtmnos do

imperiai collegio de Pedro II, em 2 tomos, editor Garnier; e outro para uso das

escolas de instruquo primaria, e adoptadu pelo conselho superior de instruccùo pn-

blica, etc, da qual o mesmo editor Garnier mandou imprimir a sexta edicào em
1884.

Sob o n.° 7260 saiu «Rio do quarto», devia ser do Quarto, porqueéonome
de um rio que ex iste no municipio de Itaborahy, provincia do Mio de Janeiro.

A respeito dos romaitees As victimas ulgozes (n.° 7262) é preciso advertir

que nein todas as aprcciayòes da imprensa foram laudatorias. Por exemplo, na

Vida fluminense, de 8 de janeiro de 1870, arligo assignado com o psoudonymo
Dr. Paim-acio, lé-se : "A obra pòde apioveitar a homens feitos, mas é sobejamente

immolai para penetrar no lar domestico. Servirà à causa da abolicao; mas coadjuva

potentemente a perversilo dos costuines. Livros d'està natureza nà"o se arrojam

a piena publicidade : recatam-se com as precaucóes que a decencia està pe-

dindo».

As Nocoes de chorographia |n.° 7270) tiveram tres traduccóes : Nolions de
chorographiè du Brèsil, trad. de J. F. Halbout. Leipzig, Broekhaus, 1873. 8.°—
E Notions on the chorograpby of Drasil. Transl. by U. Le Sage. Ibi, 1873. 8."

—

E Geoqrophischc Bescbreibung Brasiliens. Vbeersetzt von M. F. Aires Nogveira

und Wilhelm Theodor v. Schiefler. Ibi, Druck von F. A. Brukbaus, 1873. 8 0

As Memorias da rua do Ouvidor (n.° 7274) foram impressas em 8.° Rio de
Janeiro, typ. Perseverane^, 1878. Tinham saido antes nos folhetins semanaes do
Jornal do commercio do Ilio.

Acresce ao que ficou mencionado:
8837) Discurso que, por occasiuo de tornar o gran de doutor em medicina,

recitm, etc. Rio de Janeiro, na typ. Imparcial de Paula Brito, 1845. 4.° de 8 pag.
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8868) Terceìra exposicào brazileira em 1873. Relatorio do secretorio geral do

jury da exposicào, eie. Ibi. na typ. da Hefonna, 1875. 8.° de 31 pag.

88G9) Ai'inu biographico brazileiro. Ibi, typ. e lith. do imperiai instituto ar-

tistico, 1876. 4.° peq., 3 tomos com 8-(innuineradas)-537-iv pag., 8-(innumera-
das)-538-v pag., e 8-(innumeradas)-622-v pag.— Todos ns tomos, nas pag. pre-

liminares, contéem està nota do auctor: «Escripta a convile da illustrada eommis-
sào superior da exposiciìo nacional de 1875, com o filli de appnrecer na exposicào

de Pbìladelphia : està obra é de propriedade da mesma illustrada conimissao, e ao

seu humilde auctor cabe sómente a respoiisabilidade dos erros e das imperfeicòes

que seni duvida a amesquinbam. Hio de Janeiro, lo de abril de 1876. = /. M. de

Macedo».
Coni verdade, o Anno biographico, de certo pela rapidez com que foi escripto e

impresso, saiu com algumas graves inexactidòes em faclos e datas. Por exemplo:
na iridicacao dos membros da commissao superior da exposicào cilada, que vem
«a fronte dos lomos, o nome do risconde de Sousa Franco è seguido de finado a 5
de maio. No tomo n, pag. 145, poz o dr. Macedo a biograpbia do mesmo visconde,

e dà-o fallecido a 0 de maio. Nem foi a 9, nem a 5 ; foi a 8. Em beneficio dos
estudiosos apontarei mais alguns erros.

No tomo i:

A data do nascimento de Francisco José Furtado (pag. 25) è a 3 e nSo a 13
de agosto; a sua formatura (pag. 26) foi em 1889 e nào em 1838; e o obito

(pag. 32) occorren a 23 de julho e mìo a 23 de junho.

Na pag. 61 faltam no titillo os appellidos Silva e Teìles.

Na pag. 66 (biograpbia de D. l'auto de Moura), Un. '21", em vez de 1717, é
1617.

Na biograpbia do marquez de Baependy, pag. 200, a data do obito è 15 e

nào 14 de fevereiro de 1847.

Na de Candido Baptista de Oliveira. pag. 207, ultima linba, està : falleceu na
cidade do Rio de Janeiro aos }5 de outubro de 1865. Deve emendar-se: falleceu a
26 de maio de 1865, a bordo do paquete Péluse, em viagem para a Europa.

( V. Dice., tomo ix, pag. 17).

Na de Martini Francisco Itibeiro de Andrada (um dos irmàos de José Boni-

facio), pag. 238, a data do nascimento é de 1775 e nào 1776. ( V. Ephemerides
nacionaes, tomo i, pag. Ho.)

Na de Marinilo, pag. 275, a data do obito deve ser 13 e nào 3 de marco de
1853.

Na de Manuel Ferreira de Araujo Guimaràes, a pag. 288, Ini. 6.". lé-se: «em
1826 tornou de novo a redaccào da Gazcta do Rio de Janeiro, que so deixou em
1830». Houve equivoco. Foi para a redaccào do Diario fluminense, que n'aquella

epoeba substituira o Diario ilo governo, publicado com este nome de 1823 a 1824.

A primeira (ìazeta do Rio de Janeiro, em cuja redaccào esteve effeclivamente,

succedendo a fr. Tiburcio José da Bocba, so durou até 1822. Cornea-ara em 1808.

Araujo Guimaràes permaneceu na dita primeira (ìazeta de 1813 a 1821. (V. a este

respeito Annaes da imprensa nacional, cit., pag. 3 a 5.)

Na de Soares Andrea falla no titillo, e na lin. 5.* de pag. 299, o appellido

Sousa, antes de Soares Andrea, de que nunca deixou de usar o niarecbal barào de
Cafapava.

Na de José Martins Pereira de Akncastre, pag. 325, designa a sua morte em
1866, tendo antos escripto que em 1867 continuava no exercirio de suas funccóes

publicas. O obito, segundo a lista dos socios fallecidos do instituto liistorico,

occorreu em 12 de marco de 1871.

No comeco da de Joào da Silva Macbado (pag. 317) designa o fallecimento

aos oitenta e seis annos de idade; mas nascendo em 1782, e morrendo em 1875,

o obito occorreu aos noventa e tres annos.

Na do «Irmào Joaquim», pag. 357, a data do nascimento é 20 de inargo de

1761, e nào 22 de marco de 1751.
#25
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Na de Manuel OJorico Mendes. pag. 384, 10-se: morreu em Franca no anno
de 1864; emende-se: «Morreu eia Londre* a 17 de agosto de 1864, em urna w-
ruagem da linha ferrea», Succumbiu a uni ataque de asthma complicada de lesào

cardiaca.

Na de Plancher, pag. 408, a data da fondarlo do Jornal do commercio veni

a. 1 de abril de 1826. Tanto nas Ephemerides nacionaes, corno no Catalogo da ex-

posicùo de historia, vejo a de 1 de outubro de 1827.

Na de Abreu Lima, na pag. 427,. onde està «falleceu. . . na cidade do Rccife

em 1840», leia-se: em 1869.

Na do padre Jose Mauricio, a data que està na liti. 3.a da pag. 484, deve ser

1830, c nao 1831.

Na de Jo5o Gaetano, no alto da pag. 509, està 24 de abril, c na primeira
linha: Em 1808 nascevi n'este dia, eie. 0 auctor das Ephemerides nacionaes ven-
tìcou cpie o afamado actor nasceu a 27 de janeiro.

No tomo n :

Na biographia de Sergio Teixeira de Macedo, pag. 27, lin. 1.», falta na indi-

carlo do nascimento o algarismo 9 (de setembro); e no lim (pag. 32) a data do
obito, «em Paris, a 11 de novembro de i8b7».

Na de Gaetano Alberto Soares, pag. 53, emende-se a data do obito: 26*, para
28 de fevereiro de 1867. (V. Dice, tomo ix. pag. 1.)

Na de José Bernardino Baptista Pereira de Almeida, pag. 79, augmentou o
appellido Sodrè, de que nào consta elle usasse. (V. o mais que puz n'este tomo
do Dice, pag. 259.)

Na do conselheiro Drumond, pag. 90, lin. G.a , onde està janeiro de 1868,
emende-se para janeiro de 1874.

Na de Gabriel dos Santos. pag. 95, faltou o sobrenome José.

Na do visconde de Sousa Franco, pag. 155, ultima lin., morto a 0 de maio;
leia-se a 8.

Na do barilo de Suruhv, Lima e Silva, pag. 185, o fallccimento mìo foi em
1862, mas a 1 de abril de 1869.

Na de Antonio Thomas Godoy, pag. 245, a data de 1872, substitua-sc por
1812.

Na do conde de S. Salvador, pag. 253, lin. iG. a
, acrescente se: a 23dejunho

de 1874.

Na de José da Silva Lisboa, pag. 333, lin. 5.», a data do decreto é 28, e nào
24 de janeiro de 1808.

Na do visconde de Garavellas, pag. 3ìo, lin. 2." e 3.», faltou a indicalo do
nascimento : 7 de junho de 1797. (V. lievista trimensal, supp. ao tomo xvm,
pag. 53.)

Na do almirante Joaquitn José Ignacio, pag. 393, lin. 2.», faltou completar a
data de obito : 8 de marco de 1869.

Na de Bartholomeu Lourenco de Gusmilo, pag. 428, lin. 26.a
, o alvarà é de

19 e mìo de 12 de abril de 1709 ; o ensaio da machina realisou-se a 8 e nào a 5
de agosto do mesmo anno. Na pag. 430, lin. 20.', em vez de 18 de nocembro,
é 19.

Na de Duarle Goelho, pag. 435 a 438. acrescenta-lhe o appellido Pereira, de
que esle celebre donatario mìo usou. Macedo copiou isto das Memorias de Fernam-
buco, de Fernandes Gama, porém nào sei em que este se fundou. Seu fillio usou
sempre os appellidos Coeìho de Alhuquerque.

Na de Prudencio Giraldes, pag. 447, lin. 3 *, em vez de 22 de abril, deve ser

28. Na pag. 451, Un. lti.
a
, em vez de no anno de 1842, leia-se: a 9 d? janeiro de

1862. (Assim veni indicado no Dice., tomo vii. pag. 29.)

Na de Hipolyto Fuitado, pag. 455, lin. 1>, lè-se: nascido em 1773; emen-
de-se: nascido a 13 de agosto de 1774.

Na da conselheiro Francisco de Paula, pag. 469, lin. 2.", a data de 5 de Ja-
neiro, substitua se por lo de junho.
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Na de Agostinho Perdigilo, pag. 484 a 488, pòe differenles vezes o appellido

Alalheiros, mas é AJalkeiro.

Na do bispo D. Thomas ila Encarna$ào, pag. 491), -fattaram no litulo os ap-

pellidos da Costa e Lima, que Ihe pertencem. Na mesma pag., Jin. 2.", veni er-

rada a data de 1128; deve ler-se a 25 dejunhò de 1123.

Na de D. Manuel de Assis Mascarenhas, pag. 523, Jin. 3.*, a data de 1806
subslitua-se por 1805 ; e na pag. 526, lin. 18.*, acrescente-se : «na cidade do Kio
de Janeiro, a SO de Janeiro de 1801».

Na de Henrique Dias, pag. 538, ultima lin., em vez de 31 de agosto de 1061,
deve de ser 7 ou 8 de junho de 1062.

No tomo hi :

Na Liographia do visconde de Itaborahy, pag. 34, lin. io.% a data de 1813,
emende-se para 1812.

Na de Francisco de Mello Franco, pag. 37, lin. 2.*, em vez de nasceu a 7 de

setembro, leia-se a 11.

Na do padre José da Costa Azevedo, pag. 79, veja o que puz n'esle tomo
do Dice, pag. 286.

Na de Macie! Monteiro, pag. 95, lin. 2.% escreveu entre os annos de 1802 a
1804, substilua-se: nasceu a 30 de abril de 1804.

Na do visconde do Uruguay, pag. 185, lin. 3.a, onde està no anno de 1801,
compiete-se a indicalo a 4 de outubro.

Na de Felisberto Caldeira Brant Ponles, marquez de Darbacena, pag. 260.

lin. 2.', em vez de 10 de abril de 1826, leia-se 22 de Janeiro. É a data do decreto

publirado no Diario fluminense de 23. Na pag. 265, lin. 28.", a data do obito, em
vez de 1841, deve ser 1842.

Na do conselheiro Mello e Alvini, pag. 319, lin. fi.", està agosto de 1855, mas
e 21 de outubro; e nas lin. 7.* e 8.», onde se lé: «fallecendo. . . a 8 de outubro
d'esse mesmo anno, leia-se : outubro de 1866. (V. Lista dos socios do instituto his-

torico, fallecidos, etc.)

Na de Goncalo Soares. pag. 333, escreveu o appellido Franca, mas rcstakr-

leca se Franca, que é o d'este poeta.

Na de Paulo José de Mello Azevedo e Bri lo, pag. 351, lin. 11.', saiu a data

de setembro de 1846, em Yez de 25 de setembro de 1818.

Na de José Saturnino da Costa Pereira, pag. 418, lin. 25 a 27, escreveu que
•nào havia noticia nem indicio de que eaisse do prelo da typographia nacional o
romance scientilico Collegio incendiado»; segundo leio nas Ephemeridcs nacionaes,

tomo ii, pag. 326, d'essa obra chegaram a apparecer sete volumes, dos qnatorze
que se tinham annunciado. No logar competente serei mais minucioso.

Na de Francisco de Paula Menezes, pag. 550, lin. 26.", complele-se a data do
obito : falleceu a 10 de setembro de 1851.

Do Anno biographico appareceu no mesmo anno urna traducciio em inglez:

Brazilian Biographical Animai by Joaquim Manuel de Macedo. Ibi, na mesma
typ. 4.° peq., 3 tomos.

8870) Supplemento ao anno biographico. Ibi, na typ. Perseveranti, 1880. 8.°

gr. Tomo i de 2-(innumeradas)-496 pag.. som indice.— Consla-me que, por cir-

cumstancias economicas, a gerencia da imprensa mio enlregou os exemplares
paia a venda, por modo que, a data de receber està informalo (setembro de
1884), devia de ser limito limitado o numero das pessoas que no Rio de Janeiro

tìvesse visto, ou possuisse, o Supplemento mencionado. A bibliotheca nacional

d'aquella cidade ja possuia um esemplar, e o meu amigo dedicado sr. Joaquim
de Mello obtivera outro, para ter a bondade de enviar-mc o esclarecimenlo que fica

posto.

8871) Ephemerides historicas do Drazil. Ibi, na typ. do Globo, 1877. 16.° de
8-(innumerauas)-265 pag. — No prefacio o auctor escreveu que »é o traballio

que, sob o mesmo titulo, foi impresso em artigos diarios no Globo durante os pri-

meiros dezoito mezes da sua publicacao». Este volume vae de 1 de janeiro a 30
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de abril. Na"o se pnblicon mais ncnhum. A coniar por esle volume, os dezoito

mezes da » Ephemerides deviarci dar qualro tomos.

8872) Sliilheres celebre*. Obra adoptada pelo governo imperiai para a lettura

naa c.wjt'ts dt instruccào primaria do sevo feminino do municipio da córte. Ibi,

editor Garnier, sein indicalo de typ., 1878. 8.° de 152 pag.

Xas llevistas trimensacs do instituto historico deixou o dr. Macedo, desde

1852 alé pouco antes do seu fallecimento, relatorios, discursos, elogios, eie; e

entre esscs trabalhos:

0 amor da gloria, Ugnino biblico. — Revista, voi. xr, pag. 276.

Ducidas sobre alguns pontos da bistorta patria. — Idem, voi. xxv, pag. 3.

Contini: I. Defeza de Mathias de Albuquerque. II. Jodo Fernandes Vieira na de-

feza do forte de S. Jorge. III. Devocào do Calabar.

JOAQUIM MARIA DIAS DE VASCOINCELLOS, filho de Joao Anto-

nio Dias; ii asceu em Esgueira, distrato de Aveiro, a 1 de abril de 1842. Cirur-

giao-medico pela escola do l'orlo; defendeu these a 4 de maio de 1875. — E.

8873) Trahimento do bygroma chronico do joelbo pela junccào, seguida de in-

jeccào iodada. (These ) Porto, na imp. Litterario-commercial, 1873. 8.° gr. de 64

pag. e mais 1 de proposicóes.

JOAQUIM MARIA DA FONSECA, filho de Ignacio Joaquim da Fon-
seca, naturai de Ovar, nasceu a 17 de outubro de 1831. Cirurgi3o- medico pela

escola do Porto, na qual defendeu these a 3 de mnreo de 1864, e doutor em me-
dicina e cirurgia pela faculdade de Heidelberg. — E.

8874» Prenbez extra uterina. (These.) Porto, na typ. Commercial, 1864. 4.°

de x-19 pag. e mais 1 de proposicòes.

# JOAQUIM MARIA DE LACEROA Pag. 106 e 107.

Recebi, do benemerito editor Garnier, por intervencao do meu amigo e fa-

vorecedor constante, sr. Joaquim de Mello, exemplares de varias das obras do illus-

trado professor.

A terceira edicào, muito melhorada, dos Elementos de geographia (n.° 7283),

é de 1884. Havre* na typ. do Commercio. 12.° de 264 pag. coni 12 cartas geo-

graphicas coloridas.

0 Novo expositor (n.° 7285) tem segunda edicào. muito melhorada, de 1879.

12.° de 1X0 pag.

A seguiula edicào do Novo syllabario (n.° 7286), é de Paris, 1879. 12.° de

108 pag.
'

O Novo alpbabeto (n.° 7287), tambem é de Paris, 1879. 12.° de 36 pag.

A Aritbmetica da infonda (n.° 7288), é de 1881. Ibi, 12.» de 72 pag.

A Pequena grammatica (n.° 7289). Ibi, na mesma data. 12.° de lì pag.

O Compendio da historia universal (n.° 7290). Ibi, 1882. 12.° de 144

Pa8- .

A Enciclopédia primaria, ou manual completo e methodico dfinstruccuo pri-

maria (n.°*729i). Ibi, na typ. Labure, 1882. 12." de 216-484 pag. — Ém auas
partes. À primeira é religiosa, e a segunda littrraria e scientifica. Coni cartas e

gravuras.

A Pequena historia do lìrazil, por perguntas e respostas (n.° 7292), està na

quinta edimo. Havre, ita imp. du Commerce, 1884. 12.° de 160 pag. com gra-

vuras.

A Pequena encyclopedia religiosa (n.° 7294), é de Paris, 1882. 12.° de 216
pag. e 1 carta.

A cresce:

8875) Curso methodico de geographia physicu, politica e economica. Terceira

edicào muito melhorada. Rio de Janeiro, editor Garnier; Havre, na imp. du Com-
merce, 1884. 12.° de 424 pag., com grande numero de gravuras.
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* JOAQUIM MARIA MACHADO DE ASSIS Pag. 107.

Para a sua biographia veja-se tambem o n.° 1 da primeira serie da Galei'ia

contemporanea do Brazil, lilterarìa, artistica, scientifica, politica, agricola, in-

dustriai e commercial, acornpanhada de retralo em pholo^rapbia, e fac-similc. Rio
de Janeiro, editores Lombaerts & C* Fol. 0 artigo é do sr. Art. Barreiros.

0 prinieiro jornal em que o sr. Machado de Assis escreveu foi o Espelho,

em 1859. coni F. Eleuterio de Sousa, vidima na guerra do Paraguay. Depois, em
1860, com os srs. Quintino Bocayuva e Henrique Cesar Muzzio, entrou para o
Diario do Rio, datando d'ahi a sua vida adiva na imprensa diaria e li Ite rari a.

Collaborou tambem na Estacdo, Gazeta de noticias e Rovista brazileira. Nomeado
em 1874 para a commissiló incumbida do Dìccionaria technologico de marinha.
Desde 1869, casado coni a sr.' D. Carolina Augusta Xavier de Novaes, innà" do
distincto e mallogrado poeta Faustino Xavier do Novaes.

Na opinilo do biographo cilado, a obra prima, «a mais trabalhada e sabo-

rosa», do sr. Machado de Assis, è o fivro Memoria» poslhumas de Braz Cubas
(n.° 7313). () sr. Art. Barreiros acrescenta : «Estylista impeccavel, estylista desde
que pela primeira vez se viu armado de urna penna e rom algum panel branco
diante de si (porque ha escriptores de nascenti). Machado de Assis burilou no
mais bello marniere, com urn sa grado respeito a tórma, coni urna nocào nitida e

poderosa do bello, essa longa e originai serie de contos, de romances, de folhe-

tins, de phanlasias delicadas, imprevista», delicinsamente ironicas, scintillante» de
graca, que se chamam — citando ao acaso — Miss bollar, A mào e a lava, 0 eoo

de lata ao rabo, A chinella turca, A serenissima repubitea, As academias de Siào,

l'in capitalo inclito de Fermio Mendes Piato.. . Nào desmerece o critico do phan-
tasista; a penna que zombeleia e sa he rir, sabe tambem, sem clamores e com
peifeita iseneao, partir o pào da justica ontre os q,ue arroteiam e lavram a mesma
geira de terra, os que consomem o ntelhor e o mais puro do seu sangue insultando
vida as creacòes do espirilo, os demos descontenb's de si mesmos, os que véem
sempre recuar e fugir os borisontes da terra pronieltida«.

Na indicacao «la comedia Os d^uses de casat a (n.° 7300), em vez de «real in-

stituto artistico'', loia-se «Imperiai», de E noto-se: està peca nào foi escripta

para urna festa em hoinenagem ao tìnado consellieiro José Felieiano de Castilho;

mas é dedicada a elle, Represenlou-se no ultimo e hrilhantissimo sarau dado
pela Arcadia fluminense, de que era fundador e presidente o mesmo conselheiro,

sociedade que apeuas póde viver poucos mezes. D'abi veiti o engano.

A obra do sr. Machado de Assis ultimamente publicada é a seguinte:

8876) Historias sem data. (Pertence a colleccào da Bibliotheca unirersal, ro-

mances, viaqens, poesias, eie, do acreditado editor B. L. (iamier). Rio de Janeiro,

na typ. e 1 i t ti. de Lombaerts & ('.», 1881. — Contérn os seguintes contos e nar-

rativas: A igrrja do diabo, 0 lapsn, t'Itimo capitalo, Cantica de esponsaes, Vaia
senhora, Singultir occorrendo, Vaiano, Capitalo dos chapèus. Gaitria postillami,

Gonio alfirmitirino, Primas de Stipucaia, Anecdota pecuniaria, A segando vida,

Ex cathedra, Manuscripto de um saeristùo, As academias de Siào, Xoite de almi-

rante, A senhora do Galrào.

Pela maior parte, estes contos appareceram anles nos folhetins da Gazeta de
noticias, que, nas suas «Notas a margem», assi^nadas V. (o sr. dr. Valentim de
Magalhaos), em o numero de 2 de setembro deste anno, apreciou assim o novo
l:\ro:

«Se as recuassemos rem annos, pareceriam modenias aos largo» e poderosos
espiritos que semearam no seculo xvin lodos os gprmens da psychologia, da phi-

losophia e das sciencias de hoje. Ceni annos passados sobre a data do seu appa-
lecimcnto, senio lidas ainda coni o interesse que despertam as cousas novas. Mo-
derna» hoje. conio hontem, eorno àmanlwl. Emquaiito o homem for oste animai
inexplicavel, incomprehensivel. unico; tecido impalpavel e forte de graves defeitos

e bellas qualidades; miniatura prodigiosa de todos os animaes typicos, concen-

trados, resuniidos em uni só... hào de interessar as Historias sem data, corno
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os Papeis avuhos, livro que as antecedali, e quc continuou as Memoria* postine

mas de Braz Cubas, que é o primeiro da serie d'esles livros extraordinanos coni

que vae Machado de Assis abrindo o seu logar na Jitteratura universa!, na ban-

cada dos originaes e dos inimilaveis, cm que Jìguram Sterne e Poe, Hotìmann e

Beaudeiaire, Stendhal e Espronceda, Schopennauher e Proudhon.«
0 sr. Machado de Assis conservava ineditas :

8877) 0 anjo e a besta. Comedia originai (Incompleta).

8878) Os demandistas. Comedia traduzida de Ratine.

As cornedias Debaixo de mini capa (n.° 7309) e 0 espalhafalo (n.° 7310). nao
linham sido publicadas em dezembro de 1884. A comedia As forcas caudina*

(n.° 7308) nao estava incluida na mesma data, segundo urna nota que tenho pre-

sente.

# JOAQUIM MARIA SERRA SOBRI.XHO Png. HO.
Entràra ultimamente na redaccilo da Follia nova, do Rio de Janeiro, tendo a

seu cargo a seccao de «Topicos do dia».

Na obra n.° 7330, A casca da caneleira, apesar da referencia ao arligo Iìom

senso e boni rjosio (n.° Sii do tomo vili, de pag. 404 a 408). saiu, por inadver-

lencia, «em collaborarlo com dois amigos», quando devia de ler-se: «por urna

duzia de amigos» ou «por urna boa duzia de esperangas», corno està" no opusculo,

que licou descriplo no tomo indicado sob o n.° 3ì. Depois mereceu a Innocencio

mais dcsenvolvida mengao, no tomo ix, pag. 52, n.° 789.

Na Follia nova, do Rio (numero de 8 de maio de 1884) foi reproduzida urna

lisonjeira apreciagào do livro Setenta anno* de jornalìsmo (n.° 7332), por Gabriel

Claudio (pseudonymo da sr.* D. Guiomar Torrezào).

O Ululo da comedia n.° 7333 é: Cousas da moda, e nao As cousas, etc.

Sob o n.° 733C saiu, por equivoco, A pernia sem fel; em vez de Pomba, etc.

Tem mais:

8879) Almanach humoristico illustrado. Anno de 1817. Primeiro anno. Rio
de Janeiro, na lyp. e lith. do Imperiai inslituto artistico, 1870. 8.° de lò'C-G pag.

# JOAQUIM MARIANO DE MACEDO SOARES Pag. 112.

Fallou pór antes o signal #.

JOAQUIM MARTIXS DE CARVALIIO Pag. Ili.

Na 1 iti. 41." desta pag., onde està liecreio litlerario, deve ser: Retiro lille-

rario, etc.

No Conimbricmse foi ultimamente publicada, a proposito de urna corame-

rnoraeao politica que devia realisar-sc em Lisboa no dia 24 de agosto de 1884.

urna serie de interessantissimos arligos àcerca dos Homens de 1820.

Em novembio do 1884, o Conimbricense, a maior gloria jornalislica do

sr. Joaquim Marlins de Carvalho, entrou no trigesimo oilavo anno da sua exis-

tencia.

No mesmo mez (em o n.° 3:888) comegou nos folhelins de «Miscellanea»»

(litteraria, historica e archeologica), a publieacào dascartas que conservava inedi-

tas, e quc reccbira do seu dedicado amigo Innocencio Francisco da Silva, o illus-

tro auelor do Dice, bìbliographico portvguez.lSo firn da n.° vii (inserta no Conìm-
bricense n.° 3:890) leio o seguinte:

# Para nao largar de lodo o vicio, vou ainda recolhendo o que me enviam, e

tornando noia (quando é possi vel), do que vejo. Se cu morrer, entrelanto. facam

ca o que quizerem dos massos de apontamentos que encontrarem, os quaes de

ponco llies servirdo, ao que eu possa julgar.»

Deixo aqui cstas palavras, e esla confisco do illustre Innocencio, para aflìr-

mar que nao seria muito facil, nem mnito seguro, para qualquer continuador do

Dice, seguir por entre aponlamentos pela maior parte incompletos, e em grandissi-

mo numero indecifraveis. V. o que escrevi na introducga*o do tomo x, pag. xii e xm.
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N'oli tra carta (Conimbricense n.° 3899) escrevou Innocencio, dando conta da
impressalo do tomo ix: «Para o conseguir (adcantar a impressa"©) sou foi\'ado a
trabalhar dia e noite. porque os meus apontamentos eslào pouco mais que em
embrico, e so a ultima liora è que posso coordenal-os, veritical-os e redigil-os. . . »

Depois da serie acima, tem saido nos folhetins do Conimbricense carlasinti-

mas e incditas de D. José de Lacerila, Antonio Felicitino de Cnstilho, Silva Tul-

lio, Coi'reia Caldeira e Antonio Augusto Teixeira
r
de Vasconcellos (ja fallecidos),

e do sr. Francisco Antonio Rodriguès de Gusmào. É urna colloccao apreciavel.

No Cori'eio da Europa, n.° 7 (quinto anno) saiu urna biographia, acompa-
nhada de bom retrato, do sr. Joaquim Martins de Carvallio. Foram reproduzidos

dois dias depois no Diario illustrado n.° 3923 de 4 de abril de 1884.

JOAQUIM MAU111CIO LOPES, fillio de Joaquim Maurino Lopes e de
D. Margarida Candida Moreira Lopes, e sobrinho do illustre lente da cscola mc-
dico-cirurgica do Porlo, dr. José Carlos Lopes, de quem ja se fez a devida men-
cio. Nnsceu na cidade do Porto a 13 de setembro de 1855. Cirurgiao-medico pela

escola do Porto, tendo sido premiado em quasi todas as cadeiras do curso; de-

fendeu these a 22 de julho de 1881, e foi n'elle approvado com louvor, distinccao

mui rara adjudicada pelo corpo docente da mesma escola. Ultimamente despa-

chado facultativo naval para um dos quadros de saude do ullramar. — E.

8880) Listerismo. Ènsaio sobre o penso de Lister. (These.) Porto, na imp.
Commercial, 188L 8.° gr. de 16-(innumeradas)-95 pag. e mais 1 de proposi-

cóes.

# FA. JOAQUIM DO MONTE CARMELLO Pag. HO.
Aos sermùes impressos, de que iiz mencfio, junte-se:

8881) Justica.

8882) Liberdade.

8883) Yerdade.

8884) Consideracóes sobre a intervencào do governo.

8885) Maria, mde dos peccadores.

# JOAQUIM MONTEIIIO CAMIXUOA, ou JOAQUIM CAMI-
XIIOA Pag. 117.

Filho de Manuel José Caminhoa, empregado publico, e de D. Luiza Monteiro

Caminhoa, ambos da Bahia. Tambem é naturai da Bahia, e nasceu a 20 de de-

zembro de 1836. Ali fez a sua edfucacao, inatriculando-se na faculdade de medi-

cina da mesma cidade em fevereiro de 1853. Quando se manifestou a epidemia

do cholera-morbus, urna das mais devastadoras que se lem conhecido, sendo en-

tità alumno do terceiro anno medico, seguiu para a Cachoeira, d'onde as auctori-

dadcs, aterrorisadas tinham fugido, e onde os cadaveres se achavam insepultos.

O intrepido dr. Botelho, que lambem fdra para ali, regularisou o scrvico sanita-

rio, e mandou o dr. Caminhoà para a freguezia do Iguape, entro a refenda cidade

e a Cachoeira e Santo Amaro, onde para os enterramentos requisì laram mari-

nheiros ao ministerio da marinila. 0 seu procedimento foi muito elogiado, e os

habitantes de Iguape olTereceram-lhe um relogio corno teslemunho de reconheci-

mento, polos seua servicos e pela sua abnegagSo. Depois,, sendo o capi tao de fra-

gala Araujo Amazonas, incumbido de contratar mcdicos e estudanles para a epi-

demia, que grassava com intensidade na provincia de Alagoas, foi o sr. Caminhoa
um dos convidados pessoalmente, partindo immediatamente para a dita provin-

cia. Ahi perdeu alguns de seus companheiros, e pcrcorreu pela margem do rio

S. Francisco as provincias de Alagoas e Sergipe, dirigindo-se depois a villa de

Pilo de Assucar, Matta Grande, SertOes de Pernambuco, e a diversas povoacóes

do Alto de S. Francisco, etc.

Becebeu o grau de doutor em medicina em dezembro de 1858, e em 1859,

na qualidade de medico da armada, acompanhou suas magestades imperiacs na
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visita as provincias do norte, e depois percorreu algumas provincias do sul. Op-
poz-se em 1859 ao concurso para a seecao de sciencias accessorias, em que foi

provido; fez as campanhas onenlal do l'rueuay e do Paraguay, sendo eondeco-
rado e louvado por seus servicos nicdico-militares. Oppoz-se no concurso para a

cadeira de botanica medica, vaga pelo obito de lioeha Freire. e foi n'el la provido.

Fundou os gabinetes de botanica e zoologia a sua eusta e dos alumnos de 1869,

e estabeleceu o ensino d'essa scieneia, que nùo existia aiuda. Fez parte da com-
missao brazileira na exposicSo de Vienna de Austria, onde, aleni de membro do
jury internacional, foi vice-presidente do congresso medico internacional. Està

jubilado desde 1880. É primeiro cirurgiao da armada reformado, lente do colle-

gio Pedroll, do conselhode sua magestade, commendador da ordem da Rosa, e da
de Francisco José, de Austria; cavalleiro das de Christo e Aviz; membro da socie-

dade botanica de Franca, da de sciencias naluraes de Cberburgo, de Edimburgo,
e de outras soeiedades scientificas nacionaes e eslrangeiras. Tambem pertence à

sociedade abolicionista da Babia.

Eis a Macao de suas obras, conio m'a enviaram :

A Ihese Plantas to.ricas do Brazil (n." 7358) foi traduzida em francez por
Henry Rey, cirurgiao eliefe da marinila franceza, sol) o titulo de

Catahgue des plantes toziques du Brésil. Traduit du portugais par le do-

ctevr H. lìey. .. Avec une préface par M. Bavay, etc. Paris, G. Masson, éditeur,

1880. 8.»

8886) Da vegetaedo nos differentes periodos do nosso globo. (These de con-

curso para o logar de opposi tor da faculdade de medicina do Rio de Janeiro.)

1861.

8887) Flora dos pantanos do Brazil.

8888) Memoria sobre as plantas brazileiras que duo boiracha.

8889) Memoria sobre o mocugé (couma rigida); arvore fructifera do Bra-
zil.

8890) Estudos sobre os trigos e sua cultura no Brazil. — Memoria lida na
sociedade brazileira de aciimacao.

8891) Belatorio ao governo imperiai sobre os jardins botanicos.

8892) Ensa io para o estudo da flora dos pantanos do Brazil. Sem logar,

nem data (1876). 4.° de 41-2 pag.

889!)) Do café amaretto.

889 i) Contribuicào para a maieria medica brazileira.

8895) Plantas amargas e febrifugas brazileiras.

8896) Ensaio de estudo sobre o berne.

8897) Belatorio ao governo imperiai àcerca do buranben ou guaranhen.

8898) Memoria sobre o dui e sua cultura no Japào e n'outros paizes.

8899) Do sumaré, seus usos medicinaps e industriaes.

8900) Do mamoeiro, seus usos e productos.

8901) Do hasebich.

8902) Fragmentos de letteratura botanica.

8903) Ensaios de pbysiologia comparada : resistencia vital das cobras.

890 V) Conferencias sobre botanica applicadas à agricultura e industria.

8905) Do iaborandi, sua historia naturai e usos.

8906) Origem parasitaria da febre amaretta e do cholera morbus.

8907) .4 febre amaretta e o cbolera morbus serào provenientes de um envene-

namento miasmatico? (These inaugurai.)

8908) Ensaio de urna analyse qualificativa das aguas do Uruguay e Paranà,
para csclai\'cimento da questuo relativa às dysentherias das tripulacoes dos navios

da esquadra brazileira na guerra com o estado orientai do Uruguay.

8909) Belatorio àcerca da gangrena por ongelanìo havida nas pracas do

exercitn bmzileiro durante a priineira pbase da cainpanha do Paraguay.

8910) Estudos clinicos sobre os tetanos em o nosso exercito e annoile durante
as campanhas do Uruguay e Paraguay.
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8911) Relatorio nicd'tco-cmtrgico da ambulando, do «Passo de los Libres»

sob a direccào do auctor.

8912) Notas sobre alguns casos de loucura tratados pelo sulfato de quinina
em altissimas dóses.

8913) Relatorio mediro-cimrgico sobre os casos de cholera-morbus no servirò

das enfermarias da marinila a cargo do auctor.

8914) Do inhalador adjnvante para bordo dos navios e logares ondenàohou-
verem cirurgiues ajudantes.

89 1 Ti) Do servirò sanitario de vangnarda e Uospitaes de sangue : relaiorio

premiado pelo governo imperiai.

8916) Conferencias àcerca da soriedade de soccoitos aos feridos, e do papel
que representa a mulher nas gnei-ras modernas.

8917) Das quarentenas. Questóes tratadas no congresso medico internacional

de Vienna de Austria, em que o auctor era representante do Brazil.

8918) Estudos osonometricos a bordo da «Bahiann» em cruzeiro no sul do

Brazil.

8919) Estudos comparativos osonometricos e em relarào ao cholera morbus em
Corrientes.

8920) Do beri-beri : estudo comparativo no Brazil e na India.

8921 ) Do teite de mangabeira sob o ponto de vista da therapeutica.

8922) These de concurso à cadeira de historia naturai do imperio no collegio

Pedro U. 1879.

8923) Relatorio da cairn beneficente da corporacdo docente. (l.° anno) 1883.

8921) Elemtiìtos de botanica geral e medica. (Obra premiada pelo governo
imperiai.) Coni 2:221 gravuras intercaladas no b'xto, alein de oulras estampas
separadas, mappas coloridos, planos de jardins botanicos, etc. Rio de Janeiro, na
typ. Nacional, 1884. 8.°

N5o vi ainda està obra, mas nos periodicos fluminenses de novembro de 1884
encontrei a noticia de ter findado a impressilo d'ella, constando de dois grossos

tomos, e uni de indice especial, addenda, etc. com mais de 3:000 pag. e mappas
chromo-litbographicos.

A Gazeta de noticias (de 17 de novembro) ao dar conta da apparilo do fi-

nal desia importante obra do sr. eonselheiro Caminhoa, escreve o seguinte:

« Julgiìmos conveniente dar urna noticia mais detalhada da parte geograpbi-

co-botanica, porque n ella se acbam alguns pontos de que pela primeira vez se

trata entre nós. Depois de urna vista de olhos geral sobre a delinica'o, firn, distinc-

co'es d'està parte da sciencia e de explicadas as expressóes technieas e o que se

(leve entender por clirnas, cita as diflerenles causas que os determinali-. Em se-

guida apresenta urna relaca"o dos pontos culminantes do globo, fcaseando-se em
observaeòes fìdedignas de varios sabios, explica a influencia dos gelos elernos e

das latitudes.

«No segundo capitulo estuda a distribuirlo das plantas na superfìcie da
terra e causas quo para isso concorrerli : influencia do sólo, da luz, humidade,

correntes atmospbencas: deline as especies endemicas, sporadicas, cosmopolitas

e sociaes ; detem se no estudo das estacòes vegetaes, localidades, àrea, seus limi-

tes e exlens5o; da urna ligeira noticia do que osauctores cbamam aritbmetica bo-

tanica, passa ao estuilo dos centros de vegetarlo, dispersalo das especies e causas

que a favorecem, ou quo a ella se oppoem.
« No estudo das regifles botanicas tanto grandes conio pequenas, cita os prin-

cipaes tvpos caracteristicos de vegetacelo, sendo, porém, mais minucioso quando
trata da'America, especialmente em reìacao ao Brazil; assumpto exelusivo de urn ^
longo capitulo.

«0 estudo geographieo-bolanico da republica Argentina, Paraguay e Chile,

Ihc mereceram milito cuidado, e ba pontos interessantissimo?, taes corno o estudo

das Pampas, do Gran-Cbaco e outros,.em que elle entrou com mais minuden-
cias.
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« Quanto ao Brazil, depois de comparar sua arca coni a que occupa a Europa,

menciona o estudo da provincia, comecando pelo Amazonas, sua latitude. longi-

tude, limites e area, e mais tarde menciona sua flora especial. Descreve o clima,

estacòes, correntes atmosphericas e eleclricas, rios, ilhas e tnontanhas. Com pa-

ciente traballio cita muitos dos pontos do brazil, cuja altitude foi por elle ou por
outros toniada e verificada. Descreve os nossos sertóes, alguns dos quaes percor-

•

reu, niio so durante as seccas corno no tempo das aguas; e entra na explicarSo

da accepcào geographico-botanica de varias expressòes brazileiras, indigenas ou
n5o, taes corno chapadas, caìrasqueiros, ctrrados, taboleiros, campos (jerae$, grò-

tas, campos abertos, fechados, etc.

«Entra em seguida no estudo da vegetacào do Brazil em geral e em parti-

cular de cada zona geographico-botanica, comecando por dar tambeni a explica-

5A0 do que se entencle por — matto virgem, fechado, aberlo, capùes ou capoeiras

grossa», capoeìras communs, caliugas, etc.

« Depois de apresentar a divisao geographico-botanica de Martius, a critica

e apresenta unia que Ihe pareco melhor. Cita os typos vegclaes communs nas

mattas virgens do Amazonas, Ceara, Bahia, Ilio, Minas, Panama c Bio Grande
do Sul e 0 mesmo faz em re la filo aos outros logares, taes corno campos, costas

do mar, margens dos rios, mangues, etc. Termina està parte por urna relacao de

exemplos de planlas uteis ao Brazil que è do maior interesse, porque resumé, por
assim dizer, todo 0 seu livro e as obras de Saint-Hilaire e de Martius.

i É ahi que elle menciona as modernas classificacòes, que dillerem para ai-

mas especies das que eram acceitas quando sua obra foi comecada. Em relacSojis

palmeiras do Brazil faz 0 mesmo.»
Conservava inedito:

8925) Bela torio da commissùo scientifica à provincia do Parami. 1883.

0 sr. dr. Caminhoà foi o redactor principal da Jievista trimensal da associa-

góo brazileira de aclimacuo, fundada em 1872.

JOAQLIM MOLRÀO GAUCEZ FALDA, governador de Diu, Macau
e India, em 1817, 1824 e 1843. Chefe de divisilo da armada, do conselho de sua

magestade. eommendador da ordenti de Christo, etc. Falleceu em Hibandar. mas
ignoro a data do obito. É seu noto 0 sr. visconde de Bucellas, de quem terei que
fallar adiante. V. os apontamentos biographicos insertos na Illustrando goana,

n.° iv, do primeiro anno, 1865.— E.

8926) Proclamatilo de despedida aos habitantes da India, etc. Nova Goa, na
imp. Nacional, 18'i4. 1 pag.

8927) .'lo publico. (CommunicacSo em que 0 auctor declarava que organisara

um centro eleitoral cartista no senlido da politica do centro eleitoral cartista do
reino. presidido pelo sr. conde de Thomar.) Ibi, na mesma imp., 1848. 1 pag.

8928) Tirocinio Utterario, periodico quinzennl. Ibi, na mesma imp., 1862-
1863.— D'està imprensa sairarn os numeros de 15 de janeiro de 1862 a lo de

fevereiro de 1863, formando um volume de 108 pag. em foi. pequeno. Àcerca do
Tirocinio encontro no livro A imprensa em Goa nos seculos xvi, xvn e xvm,
do sr. José Antonio Ismael Gracias. pag. 103, a seguitile nota: «Foi este jornal a

estreia litleraria de urna sociedade de mancebos de Hibandar, sob a direcc5o de
Joaquirn Mourao Garcez Pallia, saindo manuscriplo, mas coni 0 titulo impresso, e
constava de 8 pag. de papel almasso, em duas coluuinas. Era quinzenal, e publi-

caram-se assim uns doze numeros, comecando em agosto de 1860. Circulava ape-

nas no bairro de Bibandar. Veiu depois 0 pensamento de 0 lithographar, e para

este firn foi trazida de Bombaim urna lithographia, que custou mais de 200 ni-

pias, mas que mìo póde produzir seni falhas sen«1o 0 prospecto do novo jornal, e
alguns desenhos, desarranjando-sc logo o prélo (que era inau e do syslema anti-

go) pela impericia dos operarios que com elle trabalharam. Depois d'estes trans-

lornos é que se recorreu a imprensa nacional, etc».

8929) Poesias (varias).— Na Harpa do Alandovi.
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# JOAQCIM NABUCO Pag. 117.

Ha que tazer alcumas rectificac,o"es e ampiiagóes :

Seu pae fóra ministro e conselheiro d'estado, mas nao era ministro honora-

rio, porque n5o existem no Brazil.

Nasceu no Recife a 19 de agosto de 1849, e nao em 1850.

A sua formatura em direito pela faculdade do Recife, e nao pela unirersidade

de 01inda, foi em 1870.

Veiu pela primcira vez a assemblèa perai legislativa, representando a pro-

vincia de Fernambuco, na legislatura de 1878 a 1880.

Nilo foi a «commissao executiva», que nao havia em junho de 1880 no Rio
de Janeiro, mas a directoria do gabinete portuguez de leitura, corno iniciadora e

promotora das festas do tricentenario de Camtfes, que convidou o sr. Joa-

quim Nabuco para pronunciar o discurso no grande festival do theatro D. Pe-

aro II.

As palavras attribuidas ao sr. F. Serra (firn da pag. 118), por naovir a cila-

eào darà no Diario Mustrado, sao do sr. bardo Ilomem de Mei lo n'um banquete

que alguns amigos e collegas do parlamento offereceram ao sr. Nabuco por occa-

siiio do seu discurso do tricentenario de CamOes.
N'uma nota lìdedigna, quo me mandaram do Brazil, depois de impressa a

foiba em que entrou o artigo relativo ao sr. Nabuco, leio: «Foi de 1876 a 1878
addido às legacOes brazileiras de Washington e Londres. Deixou a carreira diploma-

tica pela politica, mas tendo-se separado da direcedo do partido liberal a que per-

tence, para lancar as bases de uni pa>lido abolicionista, ou nacional, que resol-

vesse com uni espirito novo e adiantado quantas questóes se prendem a dissolu-

to inevitavcl do regimen colonia!, foi batido nas. eleicòes».

Na pag. 119, liti. 4.», em vez de asscntos, Icia-se arcentos.

Estabeleceu a sua residencia em Londres, nao nos fins, mas no comeco de
1882; e ahi na"o só redigiu as correspondencias politicas para o Jornal do' com-

mercio, do Rio de Janeiro, mas para a Hazon, de Montevideo. (Mcsma pag., lin. »

28.*)

Tem proferido, em diversas capitaes da Europa, discursos àcerca da escra-

vidao no Brazil, e no congresso de direito intcrnacional em Milito, em 1883, pro-

poz e fez votar algumas resolucoes condemnatorias d'aquella instiluicSo.

0 discurso a CamOes (n.° 7363) teve tres edicOes no niesmo anno, em tudo

iguaes a primcira.

É d'elle o

3930) Manifesto da sociedade brazileira conlra a escravidilo, impresso em
tres linguas.

JOAQUIM NAVARRO I>E ANDRADE pag. 120.

Kos Annaes da imprensa nacional do lìio de Janeiro, pag. 156, uepois de
descrever a obra n.° 7369 (Oratio in crequiis, etc), acrescenla: *A bibliotbeca

nacional (do Rio) possuc o originai desia oracao, em primorosos caradercs de
imprensa. in-fol. de 36 pag. numeradas, 1 folli.»

Em 1814 appareceu em allcmào o seguinte:

8931) Andrew Grant's ... Beschreibung von Drasihen nebst dem, am 10
Februar 1810 zu Rio-de-Janeiro zwischen sr. Britamiychm Maj. una sr. K'ùnigl.

Hoheit. dem Prinz-Regenten von Porlngal, abgcschlossenen Freundschafts-Handels

und Schiffahrts Verlrage. Aus dem Franzosischen ùhersetzt and mit dea Rerichti-

gungen des llrn. Navarro de Andrade, . . . versehen. Weimar, im Verlage des

Landes-lndustrie Comptoirs, 1814. 8.°

* JOAQUIH NORBERTO DE SOUSA E SILVA pag. 121
Emende-se Contos epicos, para Cantos epicos.

Acresce ao mencionado :

3932) Extracto do ensaio politico e historico chronologico de fr. Manuel Joa-
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quim da Mùe don Homens. preceduto de urna noticia, etc. — Na Revista trimensal,
voi. xix, de 1856, pag. 477.

8933) D. Maria Ursula de Abrea Lencastre. Biographia. — Idem, voi. ni,

de 1841, pag. 225.

8934) D. Clara Filippa Camarào. Biographia.— Idem, voi. li, serie 3.", de
1848. pag. 387.

8935) Damiana da Cunha. Biographia.— Idem, voi. xxiv, de 1861. pag. 525.
8030) Ca/j/o inaugurai. — Idem, voi. ìv, serie 1.°, de 1848, pag. 206.
8937) Dr. Laurindo José da Silva Babello. Biographia. — idem. voi. xlii,

parte 2.\ de 1879, pag. 75.

8938) D. Rosa Maria de Siqueira. Biographia. — Idem, voi. hi, de 1841.
pag: 222.

8939) Noticia sohre Antonio Goncalves Teixeira e Sousa e sua* obras.—Idem,
voi. xxxix, parte 1.", de 1876, pag. 197.

8940) Beato Teixeira Pialo. Biographia. — Idem, voi. vi, serie 2.», de 1850,
pag. 274; e «Nola-», por F. A. Vainhagen, pag. 402.

8941) Palestra urazileira. As primeirus cousas do Brazil. — Saiu com o
pseudoni mo de FUwiano, na Revista popular, voi. xiii, de 1862, pag. 112.

89i2) As cousas curiosas, improprias, coincidendo*, e as ultima* cousas do
Brazil. — Tarnbem com o pseudonimo. Na mesma Recista, voi. xiv, de 1862,
pag. 203.

8943) Ephemerides nacionaes.— Com o pseudonimo. Na mesma Revista,

voi. xiii, xiv, xv e xvi, de 1862.

8944) As acadrmias litterarias e scientificus no seculo xvm. A academia dos
selectos. — Na mesma Revista, voi. xv, de 1862, pag. 363.

8945) Poeta» repentistas. — Na mesma Revista, voi. xiv, de 1862, pag. 129.

8946) Gallicismos. Palarras e phrases da lingua francesa introduzidas por
descuido, ignorando ou necessidade na lingua portugueza. Fattalo e reflexòes de

varios auctores, colligidas e amwtadas... ìtio de Janeiro, editor B. L. Garnier,

na typ. do Apostolo, 1877. 8.° de 399-2 pag.— Este livro 6 o piimeiro de urna
serie, a que o auctor deu o titulo de Lusitania. Bibliotheca manual e consultiva

da lingua portugueza, e da qual escreveu no prospetto (preliminar, pag. 9): «que
constarà de muitos volumes e abrangerà ditterentes inaterias, comò gallicismos,

synonymos, epithetos, consoantes, phrases familiares, homonymos, proverbici, etc,

os quaes achando-se ja classilicados serào opportuna e successivamente dados à

lux e poslos a venda independentes uns dos oulros para que tìquem ao alcance

de todos. Contém o presente volume os G(dlicismos, no qual se encontram reuni-

das as reflexóes e notas de D. Francisco de S. Luiz, J. J. Roquete, Neves Pereira,

Francisco Manuel (Filinto Elysio), F. J. Freire (Candido Lusitano), J. H. da Cu-
nha Hi vara, A. de Mendonca Falcio, J. Silvestre llibeiro, A. Herculano e outros

escriptores porluguezes». Ao benemerito editor Garnier devo um exemplar d'està

obra, hem corno da seguinte:

8947) A cantora brazileira. Ibi, raesmo editor (sem designalo da typ.),

1878. 8.° peq , 3 tomos com iu-266-vi pag., iv-276-xn pag., e 4 (innumeradas)-
271-vi pag. — Só n'uma advertencia do tomo in apparecem as imciaes J. N. de

S. S. Cada tomo tem sub-titulo especial, d'este modo:
Tomo i : Nova colleccào de modinhas brazileiras, tanto amorosas corno senti-

mentaes, precedidas de algumas rejletòes sobre a musica no Brazil.

Tonio il : Nova collecvào de recitaticos, etc.

Tomo ni : Nova colleccào de hymnos, canroes e landuns, etc.

Àcerca da memoria sobre o descobrimento do Brazil (n.° 1926), que o sr. Joa-

quim Norberto sustentou, vejam-se principalmente as obras citadas no «Catalogo

da exposicào de historia do Brazil», de pag. 478 a 484, de n.°* 5626 a 5693
(parte i do voi. ix dos Annaes da bibliotlteca naeionalj.

8948) O berrò livre. Canto epico. Poesia social.— Inserto no livro Festa line-

ria por occasiào ile fumlar-se na capitai do imperio a associagào dos homens de le-
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tras do Brazil, 1883. Pag. 125 a <3fi Esle poemeto faz parie dos Cantos epicos

do auctor.

# JOAQUIM DE OLIVEIRA MACUADO, bacbarel em direito e advo-

gado no Itio de Janeiro.— E.

8949) A fianca no crime, completo commentario aos artigos IMI a UBI do co-

digo do processo criminal, arligos 3Ìl a éGlda hi de & de dezembro de 1841, artigo

2.07.° a 811.° do regulamento de ili de Dezembro de 1842, artigo Idi da lei ni 2033
de 2Q. de setembro de 1811, artigo Hill a 311 do regulamento ni 4824 de 22 de no-

vembro de 1811. Acompanhado de um formulario de fianpas prorisorias e definiti-

vas. Rio de Janeiro, editor Garnier, na typ. de Oliveira «Se C.a
, 1882. fL? de 339 pag.

JOAQUIM PATIUCIO FERRE1RA, primeiro tenente da armada, tiabi-

litado, aleni do curso da sua prolìssfto, corri o de engenheiro bydrographo. Teve
assentainento de praca em i£ d»; maio de 1807, contando quinze annos de idade.

Aclia-se ao presente em eommissà'o de trabalhos bydrographicos. Cavalleiro de

Aviz, e condecorado corn a medallia de prata de coinp©rtamento exernplar.— E.

8950) Breves consideragoes sobre algnmas das caiisas da grandeza e decaden-

do marilima e colonial dos portiuiuezes. Dissertacào para o concurso à quinta ca-

deira da escola naval. Lisboa, na lyp. da Viuva Sousa Neves, 1885. &?deZ2 pag.

# JOAQUIM PAULO DE SOUSA pag. ili,
Emende-se esle nome para : Joaquim de Paula Sousa.

Acresce ao que ticou mencionado :

8951) Itinerario de S. Paulo ao Paraguay. 3. Paulo, na typ. de J. R. de
Azevedo Marques, 18G8. iLf de lii3 pag.

8952) Guia dos Pocos de Caldas. Campinas, na lyp. da Gazela, 1880. 8^
13 pag.

8953) Manual de lilteratura ou estudos sobi-e a litteratura dos principaes po-

vos ila America e Europa. Typ. a vapor do Diario de Santos, 1878. 4.° de xvm-
515-5 pag. — Saiu coni as inieiaes L S.

JOAQUIM FEDRO DE OLIVEIRA MARTINS Pag. 135 a 122
Da «Uibliollicea das sciencias sociaes» saiu ja o tomo xiv.

8954) Tul>oa$ de chronologia e geographia historica. Porto, na typ. de A. F.

Vasconcellos, 1884. 8*2 de xlii-449 pag, e 2 de indice.— Este livro é dividido

em quatro partes: L ('ivilisacóes rnongolicas; li. Civilisaròes mediterraneas da
Asia e Africa; HI. Civilisaeòes mediterraneas da Europa; ÌV. CivilisacSo aryana
da America.

8955) Politica e economia nacional. Ibi, editores MagalhSes & Moniz, na
typ. de A. J. da Silva Teixeira, 1885. &2 de ww-^'l pag. e 1 de indice.— Esle
livro, a cuja advertencia preliminar, corno nova profissào de fé politica do auctor,

se referiu a imprensa partidaria em suas controversias e observacòes diarias,

é dividido em tres partes:

L Politica.— QuestOes de politica positiva.— Lista multipla e voto uninomi-
nai.— 0 socialismo contemporaneo.

II. Economìa metropolitana.— 0 tratado do commercio coma Franca.— Es-

talistica de Porlugal.— 0 banco dos pobres.

III. Alarinha e colonias.— Uequerimento dos póveiros.— 0 commercio mari-

timo portuguez.— Relatorios dos governadores do ultramar.

h icava no prelo :

8956) tlisloria da repuhlica romana, que devia comprehender os tomos xv e

xvi da dita «bibliotheca».

JOAQUIM PEREIRA DE ALMEIDA. .

É portuguez, mas nào sei de que povoa^So.

pag. HiL
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A Nenia (n.° 7422) foi impressa no Rio de Janeiro, typ. Popular de Azevedo

Leite, 1862. 8.° de 94 pag. e mais jx de lista de subscriptores, e 2 (innumeradas)

de errata.

JOAQU1M PIXTO DE AZEVEDO, fillio de Gaetano Pinto de Azevedo,
fallecido professor da escola medico-cirurgica do Porto, nasceu n'esta cidade a

29 de agosto de 1841. Cirurgiào-medico pela escola do Porto, na qual defendeu

these a 25 de julho de 1864, e actualmente preparador e conservador do museu
de anatomia da mesma escola. — E.

8957) 0 tuberculo consideralo no campo da anatomia patologica, debaixo

dos pontos de vista da sua sède, rvolucuo, e de sua natureza. (These.) Porto, na

typ. de Antonio Augusto Leal, 1864. 4.° do 37 pag.

8958) Estudo physiologicohistologico sobre a regeneracuo do osso, e analyse

breve das dnutrinas emittidas desde Hippocrates, relativamente « vida do osso.

Dissertarlo para coneurso a cadeira de drmonstrador de cirurgia da escola medico-

ciruryicà do Porto. Porto, na typ. de José Pereira da Silva, Ì868. 8.° de 62 pag.

c mais 1 de errata. 1

JOAQU1M POSSIDOXIO NARCISO DA SILVA. . . . Pag. 136 a 138.

Na obra n.° 7488, pag. 137, lì n. 38.% onde se 1(5: «et les excursions faites a

Modène, Marzabatto Iiavène et à Nécropole de l'antique Felsina, la Cortosa de

Bologne, etc.» Saiu erraado. Restabeleea-se : «et des excursions faites à Modè-
ne, Marznbotto et Ravenne et à la Nécro'polede l'antique Felsina, la certosa de Bo-
logne».

JOAQUIM DA ROCUA 2HAZAREM pag. 139.

As IndagacOes physiologicas (n.° 1996), de que ja ficou emendada a data,

consta de duas partes, em 8.° gr.: a primeira coni xni-174 pag. e 1 de errata, e

a segunda coni 230 pag. e 1 de errata.

Acrescente -se :

8959) Compendio de obstetricia. Lisboa, na Nova imp. de Viuva Neves e Fi-

lhos, 1823. 4.» de iv-144 pag.

JOAQUIM RODRIGUES DE C VRVALIIO, filho de Jacinto Rodrigues
de Carvalho, naturai de Lamego, nasceu a 20 de jnneiro de 1849. Cirurgiào-me-

dico pela escola do Porto, defendeu these a 22 de julho de 1875. — E.

8960) Gravidez simples e dupla e seu diagnostico differencial. (These.) Porto,

na typ. de Bartholomgu H. de Moraes, 1875. 8.° gr. de 44 pag. e mais 1 de pro-

posigóes.

JOAQUIM DE SANTA CLARA SOUSA PIXTO pag. 147.

Acresce ao que ficou mencìonado:
8961) Oracuo funebre que, nas exeqnias do senhor D. Pedro, imperador do

Brazil e regente do reino, durante a menoridade de sua augusta fdha, a sr.' D. Ma-
ria II, recitou ... a 24 de setembro de 1841, na reni capella de Nossa Senhora da
Lapa. Porto, na typ. de Gandra & Filhos, 1841. 8.° de 30 pag.

8962) Oracùo funebre que, na orcasiùo das exequias do ill.
mo

sr. José Anto-
nio de Aguiar, lente da academia polylechnica da cidade do Porto, recitou na sala

dos actos, onde se collocou o séu retrato, o seu collega e amigo.. . lente na mesma
academia, no dia 13 de marco de ISòO. Ibi, na typ. Commercial, 1850. 8.° gr. de
16 pag.

FR. JOAQUIM DE SANTA ROSA DE VITERBO pag. 147.

Advirta-se, coni relacào ao descripto no tomo iv, pag. 152, que o tomo ii

do Elucidano (n.° 2008) foi impresso em 1799 na typ. regia Sifviana ; e nao
corno o tomo i em 1798, na off. de Simao Thaddeo Ferreira.
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JOAQUIM DE SANTO AGOSTIMHO BRITO FRANCA GAL-
VÀO Pag. 147 e 148.

Na lin. 52.» da pag. 147, substitua-se Mera, por Mesa.

Na pag. 168, lin. 3.*, substituam-se os n." 7554 a 1560, pelo* n.°* 7555 a 7564.

JOAQUIM DOS SANTOS, filho de José Francisco dos Santos, nasceu
em Castendo, concelho de Penalva do Castello, a 10 de janeiro de 1850. Cirur-

giao-medico pela escola do Porto, defendeu these a 20 de julho de 1878. — E.

8963) Dos vomito* incoerciveis na prenhez. (These.) Porto, na imp. Popular
de A. S. Vieira Paiva, 1878. 8.» gr. de 68 pag. e mais 1 de proposicóes.

JOAQUIM DOS SANTOS E SILVA, socio effectivo do instituto de
Coimbra, socio bonorario da sociedade pharmaceutica lusitana, socio da socie-

dade chimica de Berlim, pharmaceutico de primeira classe e chefe dos trabalhos

praticos do laboratorio chimico da universidade, nasceu em Bruscos, freguezia de
Villa Secca, concelho de Condeixa, districto de Coimbra, a 25 de janeiro de 1841.

Estudou em Coimbra os preparatorios para entrar na universidade, e seguiu o
curso de pbarmacia. Frequentava o terceiro anno quando foi convidado pelo di-

rector do laboratorio chimico para o logar de ajudante dos trabalhos praticos.

Accedeu ao convite, e permaneceu n'aquelle logar até concluir o curso pharma-
ceutico.'

Pela porlaria de 8 de setembro de 1871 foi auctorisado a estudar em aJgum
dos mais notaveis laboratorio^ da Allemanha e a habilitar-se cabalmente para
dirigir os trabalhos praticos no laboratorio de Coimbra. Estudou em Gottingen

durante o anno lectivo de 1871 a 1872. A portarla de 20 de julho de 1872 con-

cedeu-lhe que se demorasse na Allemanha por mais um anno, e deixou a sua es-

colha o estabelecimento em que melhor poetesse completar a sua habilitac£o.

Yisitou os laboratorios de Berlim, Leipzig, Heidelberg, Giessen e outros; de-

teve-se, porém, em Bonn, onde ultimou os seus estudos.

Ao voltar da Allemanha foi incumbido da direccSo dos trabalhos praticos

no laboratorio da nossa universidade por um con Irato feito com a faculdade de
philosophia, auctorisado pelo governo em novembro de 1873. Estipulou-se no
contrato que servirla por cinco annos. Pouco antes do expirar este praso, repre-

sentou a mesma faculdade ao governo e mostrou quanto convinha dar-lhe col lo

-

cac5o definitiva. Obteve-a em 1 de iulho de 1880 em conformidade com a carta

de lei de 20 de maio e decreto de 23 de junho do mesmo anno. Para mais mi-
nuciosas informacóes biographicas, veja-se o Imtituto, de Coimbra, de 1877,

pag. 47 e 48.— E.
8U6V) Elemento* de analyse chimica qualitativa. Coimbra, na imp. da Uni-

versidade, 1874. 8.° de 134 pag. — Segunda edigào, muito augmentada. Ibidem,
1884. 8.» de 244 pag.

8965) Atialyse chimica quantitativa da* aguas ferrea* da estrada da Beira.

Ibi, na mesma imp., 1876. 8.° de 32 pag.

8966) As aguas thermae* da* Calao* da Rainha. Ibi, na mesma imp., 1876.
8.° de 50 pag.— Os trabalhos da analyse d'aquellas aguas foram mandados fazer

pela porlaria do ministerio do reino de 7 de marco de 1876.

8967) A* aguas alcalino-gàzosa* do Bem Saude. Ibi, na mesma imp., 1880.

8S de 34 pag.

8968) As aguas alcalinù-gazo*a* de Vidago (Fonte Campilho), analyse chi-

mica seguida de breve* consideracoes sabre as suas quaiidade* e u*o* therapetiticos

pelo dr. Raymundo da Silva Motta, lente cathedratico da faculdade de medicina.

Ibi, na mesma imp., 1884. 8.° de 39 pag.

8969) As aguas mineraet da Felgueira. Ibi, na mesma imp., 1884. 8.» de
36 gag.

Alem d'estas publicacóes escreveu no Jornal da sociedade chimica de Berlim

urna memoria sobre um novo acido derivado da camphora, resultado de seus es-

tomo in (Svpp.) 26
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(ados de chimica organica em Allemanha. A noticia do acido acha-se transcripta

na ultima edicAo do Tratado de chimica de Cahours, no Boletim da sociedade chi-

mica de Paris, no Diccionario de chimica, de Wurtz, no lnstituto, de Coimbra.
N'este ultimo jornal (voi. xxv, 4878) publirou urna memoria sobre o apparelho
de Pettenkofer; outra sobre a riqueza das quinas na il ha de S. Thomé (volume
de 1877),' e outra sobre o hydrogenio sulfurado nas investigacGes chimico-legaes
(volume de 4878).

JOAQUIM DA STLVA, filho de Manuel da Silva Junior, naturai de Ri-
beiradio, concelho de Oliveira de Frades, nasceu a 10 de abril de 4838. Cirur-
giào-medico pela escola do Porto, defendeu these a 17 de julho de 1868.— E.

8970) As invaginacoes intestinaes debaixo do ponto de vista da anatomia-pa-
thoìogica e indicacóes therapeuticas. (These.) Porto, na typ. da livraria de Ansel-
mo de Moraes, 1868. 4.° de 36 pag. e mais 1 de proposicòes.

JOAQUIM DA SILVA HELLO GUIMARÀE8 pag. 148 a 151.

Recebeu ultimamente o diploma de socio correspondente da associalo dos
jomalistas e escriptores portuguezes, em attenevo aos servicos prestados às

letras.

Depois de impressa a folha, em que entrou o nome d'este prestantissimo
amigo e singular ravorecedor do Dice, recebi, por sua ìntervencào, o exemplar
n.° 84 da edicSo especial commemorativa da inauguralo do novo edificio do ly-

ceu litterario portuguez, com que me honrou a directoria do mesmo benemerito
instituto.

Entre os formosos artigos, que constituem este bello livro, de mais de 200
pag., figura um do sr. Joaquim Mello:

8971) O lyceu litterario portuguez.— Corre de pag. 153 a 158, e encerra
rouitos dados interessantes àcerca da existencia do lyceu e do gabinete portuguez
de lei tura do Rio de Janeiro.

JOAQUIM DA SILVA PEREIRA pag. 151.

Saiu errada a citacSo; em vez de Unno rx, pag. 158, leia-se: tomo iv, paq.
155.

Communica«me o meu devotado amigo, o sr. Simóes de Castro, que viu em
um ms., que «Joaquim da Silva Pereira fdra naturai do logar da Conraria, fre-

guezia de Santo EstevSo de Castello Viegas, termo de Coimbra».

P. JOAQUIM SILVESTRE SERRÀO pag. 152.

Li, n'ura aos periodicos de Lisboa, que a camara municipal de Setubal (em
outubro ultimo, 1884), para honrar a memoria d'este benemerito compositor, na-

turai d'aquella cidade, mandàra pintar a oleo p retrato d'elle, para o collocar na
sala das sessóes dos pacos do concelho.

JOAQUIM SOARES, socio da sociedade litteraria portuense. — E.

8972) Historia da usurpacuo e do vsurpador D. Miguel, em verso lyrico,

para ser mais facilmente decorada por todos os portuguezes, porrne a todos è mui
interessante. Porto, na imp. de Alvares Ribeiro, 1835. 8.° de 42 pag. — Contém
2.33 quadras.

JOAQUIM THEOPHILO BRAGA pag. 156 a 164.

A biographia do sr. Ramalho Ortigào, inserta na Renascen$a (pag. 156, lin.

44), foi impressa em folheto separado, pelo sr. Carrilho Videira, editor.

Para a sua biographia, veja tambem o livro do sr. Candido de Figueiredo,

Homens e letras, pag. Ile 396; o capitulo do Jivro Consideracoes sobre a histo-

ria litteraria de PortuqaX, do sr. Anthero do Quental, que ahi Irata extensamenle
dos trabalhos do sr. dr. Theophilo Braga; o Serpense (n.° 4 com retrato) ; e o
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opusculo A proposito da historia da litteratura portugueza de Theophilo Braga,

do sr. F. A. Coelho. Este ultimo opusculo, impresso no Porto em 1872 (8.° gr.

de 15 pag.), teve, segundo parece, tiragem mui limitada, e em parte inutilisada.

Nao foi posto à venda. Greto que poucas pessoas o possuem. Mao o vi nunca em
Lisboa.

Na pag. 160, depois da referencia às obras descriptas sob os n.°* 7619, 7620,

7621, 7023 e 7624, acrescente-se : 0 sr. Oliveira Martins publicou a respeitodo

Cancioneiro e romanceiro geral portuguez um opusculo (Porto, editor Chardron),

de que alias fizera jà mencflo n'este tomo, pag. 126, n.° 7396.

Os Cantos populares do archipelago acortano (n.° 7623), tiveram tiragem es-

pecial, limitada, em cartao branco.

Na pag. 161, lin. 39, acrescente-se que tambem dirigiu para a Bibliotheca da
Actualidade (fundada pelo sr. Anselmo de Moraes), a calcilo popular dos Lusia-

das, de que se fez edic&o especial de 20 exemplares, corno se mencionarà no ar-

tigo Camòes.
Da imprensa commercial, do Porto, onde fdra impressa a conferencia relativa

a Voltaire (n.° 7645), em 1879, saiu depois, em 1880, extrahido da revista Posi-

tivismo, que o sr. dr. Theophilo Braga rcdigiu com o sr. Julio de Mattos (v. este

nome no logar competente), a conferencia àcerca do centenario de CamGes. Am-
bas foram encorporadas no livro Os centenario» (n.° 7662).

Para este centenario contribuiu mais, com a biographia adjunta a edicao dos
LusiadaSj feita pelos srs. Joao Eduardo Alves e Manuel de Mattos Azevedo Leal;

e com a introduccSo e revisSo do Parnaso de Luiz de Camòes (edicao do Porto,

1880). Antes fizera um estudo na Bibliographia critica sob o titulo Os novos

criticos de Camòes, cuja composito foi aproveitada para tiragem em separado.

Ainda nao vi nenhum exemplar ; porém, informam-me de que analysa desfavo-

ravelmente os trabalhos dos srs. Leoni, Joaquim Nabuco e Oliveira Martins.

O cancioneiro da Vaticana,, publicado na imp. Nacional, com ampia intro-

duccSo e glossario final, seus, é o aproveitamento da obra jà descripla sob o n.°

7644. A respeito da theoria turaniana, ahi exposta pelo sr. dr. Theophilo Braga,

escreveu o sr. F. A. Coelho para a Renascenca um artigo O tangro-mangro e os

turanianos, depois impresso e distribuido em separado.

Na pag. 165, lin. 29.*, note-se: dirigiu os dois volumes do Plutarcho portuguez.

Na mesma pag., lin. 32.a
, acrescente-se: no Atheneum, de Londres, substituiu

o fallecido academico Augusto Soromenho.
O seu artigo na Era nova, analyse da Lyra intima, do sr. Joaquiin de Araujo,

saiu em separado. Barcellos, na typ. da «Aurora do Cavado», iSSó. 8.° de 8 pag.

—V. o artigo Joaquim de Araujo, n'este tomo,- pag. 15, e nos «additamentos»,

pag. 364.

JOAQUIM TORQUATO ALVARE8 RIDEIRÒ pag. 165.

Filho de Antonio Alvares Ribeiro e de D. Maria Maxima Delfina da Silva.

—

M., estando a banhos nas Cab! as de Vizella, a 2 (e nSo a 4) de setembro de 1868.

Yem alguns tracos biographicos no Annuario da academia polytechnica do

Porto. (Anno Udivo de 1877-1878.) Porto, na typ. Central, 1878. 8.° Ahi se lé

(de pag. 299 a 302):

«... Foi alumno d'està academia, premiado no primeiro anno mathematico
em 1820, no segundo anno, 1824, em relacao ao lectivo de 1821 a 1822 ; e em
commercio em 1825.

«Tendo frequentado o curso de repeticao introduzido n'esta academia pelo

alvarà de 16 de agosto de 1825, defendeu theses e fez o exame privado em 1830.

Matriculou-se corno opposi lor as cadeiras de mathematica d'està academia em 2
de outubro do dito anno. Foi nomeado, precedendo concurso, lente propi ietario

da primeira cadeira de mathematica (que estava regendo corno oppositor) poi-

decreto de 30 de janeiro e carta regia de 16 de fevereiro de 1835.

cEm 1836, recusando-se a jurar a constituicao de 1822, proclamada pela

26
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revoluto de setembro, foi exonerado por decreto de 19 de outubro. Addido a
academia polytechnica, por effetto da lei de 19 de outubro e decreto de 9 de de-

zembro de 1840 com o vencimento annual de 350^000 réis (meio ordenado).

Nomeado proprietario da quinta cadeira da mesma academia (astronomia e geo-

desia) por decreto de 12 de novembro e carta regia de 11 de dezembro de 1844.

Teve o augmento do lerco do ordenado por decreto de 1, e apostilla de 9 de ju-

nho de 1858. Nomeado- director da academia polytechnica era agosto de 1868,

nSo chegou a tornar posse d'este Jogar, mas exerceu-o de facto desde 1866, e jà

desde 1865 corno lente decano, no impedimento do director Joao Baptista Ri-

beiro, e foi à sua pertinaz iniciativa e incomparavel zèlo, que està academia de-

veu o terem-se continuado as obras do seu edificio e haverera-se comecado e

adiantado muito as do jardim botanico, que quasi se póde dizer qoe é obra sua,

adiantando avultadas sommas, que so depois do seu fallecimento foram restituì-

das aos seus herdeiros. Homem de grandes affectos, amava com tanto estremecì-

mento està academia comò ao mais querido dos fillios, e pugnava pelo credito

d'ella, corno o faria pela honra propria o cavalheiro mais pundonoroso.

«Foi director da companhia geral da apicultura das vinbas do Alto Douro,

privilegios, etc. Apesar de ter dìvidida a sua attencao por muitos negocios,

foi um professor distincto pelo seu extraordinario talento, sciencia e assidui-

dade.»

Acrescente-se :

8973) Discorso pronunciado na presenta de sua magestade fedelissima o se-

nhor D. Luiz I, na occasiào da visita com que honrou a academia polytechnica do
Porto. Porto, na typ. de Manuel José Pereira, 1863. 4.» de 24 pag.

JOAQUOf DE VA8CONCELLOS pag. 166 a 168.

Das Cartas curiosai do abbade Costa (n.° 7697), (segundo me mformam do
Porto), fizeram-se duas edicóes, urna completa de muitos poucos exemplares, e

a outra com a suppressSo de alguns paragraphos, cuja vulgarisacJo o editor jul-

gou inconveniente. Nao conheco, nem urna, nem outra edicao, por isso nfio posso
indicar as respectivas differencas.

Acresce ao mencionado :

8974) O conde de Raczuntki.— Edicao nitida e luxuosa numerada, e de muito
poucos exemplares, saida dos prélos da imp. Portugueza por occasiào da morte
do illustre auctor do Dictionnaire historique-artistique du Portugal.

8975) Cartas de Ribeiro Sanches.— Tiragem especial de 100 exemplares,
dos quaes (na data em que me hoflraram com està informacSo, abril de 1885) ainda
nSo tinha aistribuido nenhum.

Publicou, sob o titulo de Bibliotheca da arte portugueza, e corno comple-
mento da Aróieologia artistica (n.°« 7688 a 7696) um volume do sr. Rodrigo Vi-
cente de Almeida com documentos para a Historia da' arte.

Tem em adiantada impressilo o Catalogo da livrcrria de musica de el-rei

D. Joao IV. (V. o artigo Joao Augusto da Graca Barreto, no tomo x, pag. 165.)
Gollaborou na obra de Félis, dando para ella apontamentos que respeitam a

musicos portuguezes. (V. o artigo Joaquim José Marques, n'este tomo, pag. 88.)

Foi secretano da sociedade de instruccao do Porto, redactor unico dos dois

primeiros volumes da Revista da mesma sociedade; e presidente do centro artis-

tico portuense.

JORNAL DOS ARTISTAS. Semanario, politico e litterario. PortimSo.—
O primeiro numero saiu, creio, no ultimo trimestre de 1875. Eram redactores os

srs. Domingos Leonardo Vieira e Gomes Leal, e collaboradores diversos. Publicou
retratos gravados em madeira (trabalho tosco) de pessoas notaveis, principal-

mente nas letras. Tenho ante mim o n.° 46 (segundo anno) de 21 de setembro de
1876, contendo o retrato e a biographia de D. Maria José da Silva Canuto, a de-
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cana das professoras primarias em Lisboa, poetisa e escriptora, de quem tratarei

no logar competente. Creio que jà cessou a publicacSo.

JORNAL DO DOMINGO .> Pag. 190.

Faltou o numero de ordem. Ficou entre os n.0f 7778 e 7779. Deve pois tero

n.° 7778-a.

JOSÉ AGOSTINHO MARIA DE SOUSA, filho de Ignacio Salvador de
Sousa. Naturai de Goa. CirurgiSo-medico pela escola de Lisboa. Defendeu these

em 19 de julho de 1880. Fixou residencia em Lisboa, e estabeleceu o seu consul-

torio na rua das Pretas.— E.

8976) Breve estudo ikerca t}a unidade da tìsica pulmonar. (These.) Lisboa,

na typ. Nova Minerva, 1880. 8.° de SO pag. e mais 2 de proposicóes e jury.

# JOSÉ ANTONIO DE FREITAS pag. 226.

Emende-se d'este modo :

Filho de E. de Freitas e de D. Rita de Cassia de Sousa Freitas. Nasceu no
MaranhSo, a 10 de abril de 1849.

No exercicio do ufagisterio particular, durante alguns annos, leccionou ma-
Itieniatica, chimica e physica elementares, e introduccao à historia naturai, e lin-

gua latina. É director da publicacSo intituhda Biographias de homen* celebre* do*

tempos antigos e moderno*, edicào do sr. David Corazzi. Algumas d'essas biogra-

phias sSo de sua penna.

0 Othelh (n.° 7929) tem um prefacio àcerca do theatro shakesperiano.

A ccesce ao que ficou mencionado :

8977) A rasóo da guerra. Critica da evolucóo historica das gente*.— Uni fo-

lheto em 8.°

Traduziu para o theatro o drama Kean, de Alexandre Dumas pae; e A lou-

cura ou santidade, drama de D. José Echegaray.
Tem arligos em prosa e verso, em diversas publicacfles lilterarias de Portu-

gal e do Brazil.

JOSÉ ANTONIO DE ISMAEL GRACIAS. Pag. 227 e 228.

Compiete-se o artigo d'este modo :

8978) D. Ayres de Ornella* de Vasconcello*. Esboco biographico. Nova Goa,
na imo. Nacional, 1881. 8.° de vni-72 pag.

8979) Agulha firn da invencuo de Jeronymo Osorio da Fonseca no secalo xvh.
(CommunicacSo feita à sociedade de geographia de Lisboa.) Ibi, na mesma imp.,

1882. 4« de 8 pag.

8980) Decreto de 1 de dezembro de 1869 da reforma da* instituicóe* admi-
nistrativas das provincia* ultramarina*, annotado,.. Ibi, na mesma imp., 1884.
4." de ni-ÒS pag. e mais 1 de indice.—É a chamada «carta organica» das pos-
sessóes portuguezas de alem-mar, decretada quando o finado conselheiro Rebello
da Silva era ministro da marinha e do ultramar, acompanhada de grande numero
de interessantes e uteis notas. O governador geral da India, tanto reconheceu o
merecimento d'està obra, que a mandou imprimir à custa da fa/^nda do estado,

sendo a tiragem de 400 exemplares.

JOSÉ ANTONIO MARQUES Pag. 231 e 232.
A cresce :

8981) Jnvestigacòes estatìsticas sobre as doencas e mortalidade do exercito

portuguez no periodo de seis annos e meio, decorridos do 1." de julho de 1861 até
31 de dezembro de 1867. Lisboa, imp. Nacional. 1870.

8982) O Gerez presente e futuro. Ibi, na imp. Democratica, 1884. 8.° de 80
pag.
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D. JOSÉ ANTONIO DA MATTA E SILVA Pag. 232-

Quando foi impressa a folha, em que ficou o nome deste prelado eboreuse,

nà"o tinha presente a obra do meu estudioso amigo e favorecedor, sr. Antonio
Francisco barata, a respeito dos arcebispos de Evora, Esbocos chronologico-biogra-

phicos.

Na pag. 80 encontram-se as notas biographicas de D. José Antonio da Matta
e Silva.

Nasceu em Castello Branco a 23 de junho de 4800. Filho de Agostinho An-
tonio da Matta e Silva e de D. Quiteria Maria da Matta e Silva. Conego preben-
dado da sé de Evora em 182o, recebendo as ultimas ordens sacras no mesmo
anno ; thesoureiro mór da dita sé em 1826 ;

vigario no bispado da Guarda em 1846 ;

deào da sé de Evora em 4848; bispo de Beia em 1839; e arcebispo de Evora
em 1860. Morreu n'essa cidade em 5 de setembro de 1869.

O successor do prelado mencionado, foi o rev. sr. D. José Antonio Pereira

Bilhano, que era paroebo em Ubavo.

# JOSÉ ANTONIO MURTINHO, naturai de Cuyabà, provincia de Matto

-

Grosso. Fillio do dr. José Antonio Murtinho e de D. Rosa Joaquina Murtinho.
Doutor em medicina pela faculdade do Rio de Janeiro, e presentemente inspector

de saude em Cuyabà.— E.
*

8983) These apresentada à faculdade ... em 30 de setembro e sustentada em
26 de dezembro (de 1871); Contendo: ponto: Das condirei pathogenicas da
paraplegia. 2.° ponto: Ipecacuanha considerada pharmacologica e therapentica-

mente. 3.° ponto : Feridas penetrante das articulacùes. 4.° ponto : Electricidade

applicada a medicina. Rio de Janeiro, na typ. do Apostolo, 1872. 4.° de 8 (innu-

meradas)-45 e mais 1 de aphorismos de Hyppocrates.

JOSÉ ANTONIO DOS ItEIS DAMASO pag. 233
Està presentemente empregado corno bibliotbecario na bibliotheca munici-

pal da Lapa.

A obra Anjo da caridade (n.° 7991), «scenas da vida provinciana», é em 8.°

de 346 pag., e constitue o n.° 23 da «bibliotheca universa!» dos editores Lucas &
Fillio.

Tem mais :

8984) Scenographias. (Quadros naturalistas.) Lisboa, na typ. da •Bibliotheca

universaU, 1882. 8.° de 257 pag.

Em via de publicacao, para apparecerem brevemente (dezembro de 1884),
um livro de critica litteraria e uni romance.

O sr. Reis Damaso foi director dos periodicos Archivo litterario, Aurora aca-

demica, Encyclopedia republicana, de Lisboa; A Rasuo, de Belem; redactor do
Jornal dos artista*, e Liberdade, de Portimào ; da Vanguarda, de Lisboa ; do Poto
portuguez, da Guarda; collaborador da Revolucuo de setembro (em (jue fez a sua
estreia litteraria), da Gazeta setubalense, Crenca liberal, Democracia, Era nova,
revisla do movimento contemporaneo; Commercio de Portugal, Jornal do com-
mercio, Commercio de Lisboa, Novidades, Partido do povo, Penafidelense, Com-
meicio da Fiyueira, Emancipacelo, de Thomar; Defeza do povo, de Silves; Ser-

perne, Galeria republicana, Revista de estudos livres, Pantheon, Cancioneiro

portuguez, Museu illustrado, Follìa nova, Discussào, Camòes, A Semana, Revista

do norte, (estes oito ullimos do Porto)
;
Figaro, e Las mujeres espailolas,portugue-

zas y americanas, de Madrid ; Eccos de la prema estranjera, e Ilustracion ibei'ica,

de Barcelona; da Revue internationale, de Floienca; da Crwiaca sibarita, de Na-
poles, etc.

Algumas das publicacóes commemorativas dos centenarios de Camòes, Cal-

deron e Pombal, taes corno o Album litterario, do Porto; Album calderoniano, de
Madrid; e a Homenagem a Pombal, do Rio de Janeiro, tem artigos seus.

O sr. Rcis Damaso é o continuador do sr. Estacio da Veiga na investigalo
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das tradictfes populares do Algarve, tendo jà pubi icado parte da sua colleccSo na
Enciclopédia republicana (rimances) ; na Bibhotheca das tradicdes porluyuezas do
sr. dr. Theophilo Braga (contos); na Vanguardae Annuario das tradigoes popu-
lares (crenfas e supersticóes), documentos em parie transcriptos e lisonjeiramente

apreciados n'alguiuas revistas li Iteranas, tanto do paiz, conio do estrangeiro.

JOSÉ ANTONIO SERRANO Pag. 237.
Tcm collaborado no Correio medico, na Medicina contemporanea e no Jornal

da sociedade das sciencias medicai, de Lisboa. Entre os seus artigos, notam-se :

8985) 0 darwinismo e o sr. Constantino James, impressóes da leitura do li-

tro intitulado : « Ou darwiniste ou l'homme singe », par le dr. CÓnstantin Ja-

mes, etc. Paris, E. Plon, 1877.— No Coireio medico. (1877.)

8986) Apontamentos sobre a genealogia dos tecidos ammaes.— No Jornal da
sociedade das sciencias medica s, n.° 8 (1878).

8987) Analme histologica de um caso de inaerò-glossia congenita.— No mesmo
Jornal, n.° 1 (1879).

8988) Estudos de osteologia, sobre a constituicao vertebral do craneo.— Na
Medicina contemporanea (1883).

8989) Historia clinica do estudante de anatomia, morto de sepUcemia cadave-

rica contrahida no theatro anatomico da escola medico-cirurgica de Lisboa.— Na
mesma revista (1883).

JOSÉ DE ARRI VGA BRLM DA SILYEIRA ou JOSÉ DE AR-
RIAGA, filho de Sebastiào de Arriaga Brum da Silveira e de D. Maria Christina

de Arriaga Caldeira. Nasceu na cidade da Horta, ilha do Fayal, a 8 de marco de
1848. Foi para Coimbra em 1861 comecar os estudos preliminares; em 1861 ma-
triculou-se na faculdade de direito da universidade, e em 1809 recebeu o grau de
bacharel na dita faculdade. Pouco tempo depois, despachado conservador do re-

cisto predial para a cornarca de Armamar, d'onde passou para a de Rezende, e,

d'ali para a de Benavente, d'està para a de Moura, e linainiente para a de Reguen-
gos, d'onde foi exonerado por nao tornar posse. Desde os bancos da universidade

que se dedicava a estudos litterarios e historicos, e lem continuado as suas inves-

tigafóes para diversos trabaihos, uns jà impressos, corno se mcncionarà ; e outros

em prepararlo para o prélo. Collaborou nos jornaes Folha do poto, Democracia
e Era nova, e no primeiro d'estes publicou urna serie de artigos de propaganda
historico-politica e de direito publico, de que opportunamente, segundo me infor-

mou, farà urna revisao para os publicar em volume separado.

Collaborou tambetn no jornal artistico Os perfis artisticos, publicando urna

serie de artigos àcerca do movimento revoiucionario da musica moderna, estudos

que nào complelou, mas quando se Ine ofierecer ensejo imprimirà em separado.

òs peì-fis artisticos, em nova serie, receberam o titulo de Perfis litterarios e ar-

tisticos, sendo o sr. José de Arriaga encarregado pela empreza editerà de a diri-

gir ; redigili o prospecto com o firn de entregar-se à apreciacfio dos artistas por-

tuguezes mais distiuctos antigos e moderuos, dos monumentos nacionaes, e de
lancar as bases de urna historia da arte em Portugal, mas apenas escreveu a bio-

graphia de Machado de Castro, e a noticia da grandiosa obra d'este insigne està-

tuario, o monumento de el-rei D. José, e saiu do dito jornal.— E.

8990) A politica conservadora e as modenias alliancas dos partidos poliiicos

porluguezes. Lisboa, na imp. de J. G. de Sousa Neves, 1880. 8.° gr. de 490 pag. e

majs 11 innumeradas de ìndice e 1 de errata.— Este livro compreheude cinco

grandes historias das revolucóes de 1808, 1820, 1836, 1846 e 1851.

8991) A Jnglaterra, Portugal e suas colonias. Dedicado à coiìimissdd executi-

va do centenario do marquez de Pombal. Ibi, na imp. do Commercio, 1882. 8.°

de 331 pag. e 2 de indice e errata.

8992) As racas historicas na Lusitania.—É o n.° 55 da 7.a serie da Biblio-

theca do poto e das escolas, do editor David Corazzi.
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No Dizionario universa! portuguez, do editor Henrique Zeferino de Albu-
querque, pertencem-lhe os artigos : Bacillo, Baetylia, Baitado, Machonio, Mace-
donio*, Machado de pedra

;
e Machado de Castro.

Na Democracia publicou ultimamente uns folhetins àcerca de Manuel Fer-
nandes Thomas, que iazem parte de um livro, que està concluindo :

8993) .4 Attoria da revolucóo de 1820.

Conserva igualmente inedita a seguinte obra-:

8994) A influeneia do christianismo nas idèa* modernas, — na qual toma por
typo das duas racas principaes em que està dividida a Europa : a Franga e a Al-
lemanha, tramando do movimento philosophico, mora], litterario, artistico e poli-

tico d'aquellas duas nacCes.— Este livro serà provavelmente impresso em francez
e no estrangeiro.

JOSÉ AUGUSTO GOMES...— E.

8995) A amputagào nas feridas por arma* de fogo. (These.) Lisboa, 4848.

JOSÉ AUGUSTO SANCIIES DA GAMA pag. 24G
As theses téem este titulo :

8996) Theses ex universojure seleetae, qua*, ...prò laurea doctorali obtinenda

m Conimbricensi Academia propugnando, etc.

A Dissertando pode considerar-se a parte, pois saiu com rosto proprio e nada
tem com as theses, embora se encontre com ellas formando um só volume.

Tem o sejguinte titulo :

8997) Dissertacào inaugurai para o acto de conclusóes magna* de José Au-
gusto Sanches da Gama. Coimbra, na imp. da Universidade, 1861.—0 argumento
d'està dissertalo é o que jà flcou indicado.

8998) Dissertando para o concurso na faculdade de diretto. Trata do seguinte

assumpto : Apreciacdo do systema do codino civil portuguez na parte relativa ao
casamento. Ibi, imp. letteraria. 1870.

8999) Extracto do discurso profernio no sarau litterario, promovido pelo In-

stituto de Coimbra em commemoracelo do tricentenario de Luiz de Camóes.—Vem
publicado no jornal o Instituto de 1880. Voi. xxvii, pag. 511.

JOSÉ DE AZAMBUJA PROEX^A. Foi compositor typographico e de-
pois amanuense da administracao do concelho de Oeiras.— E.

9000) .4 industria de tecidos de là em Portugal. Algumas consideragOe* sobre

o seu atrazo e estacionamento. Belem, na typ. Belenense de J. M. Borges Louzada,
1884. 8.° de 15 pag.

Tem outros impressos avulsos, mas nio os conheco.

JOSÉ BORGES PACHECO PEREIRA, naturai de Braga, bacharel to-
rnado em direito pela universidade de Coimbra, fidalgo cavalleiro da casa rea], do
conselho de Sua Magestade, antigo governador civil do districto de Braga, etc.

0 sr. Fernando Castico menciona a fami Ha d'este illustre bracarense na sua ex-
cellente Memoria historica do real santuario do Bom Jesus do Monte, pag. 116
(texto) e pag. 9 (nota xxv).— E.

9001) Heflexoes sobre o pauperismo, ou as classes indigente* da sociedade.

Braga, na typ. de Domingos José da Cunha, 1857. 4.° de 8-(innjumeradas)-73

pag.— É dedicada a el-rei D. Pedro V.
O sr. conselheiro Jose Borges é tambem auctor de varias obras poeticas e

dramaticas, as quaes, segundo me consta, conserva ineditas.

JOSÉ BRAZ DE MENDOIV^A FURTADO, nasceu na villa de Setu-

bal (hoje cidade) aos 3 de outubro de 1840. Foram seus paes José Ribeiro de
Mendonca Furtado, pbarmaceutico estabelecido n'amiei la terra, e D. Marianna
Barbara Benedicta Banha. Tendo concluido o curso ae preparatorios, que come-
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cou a frequentar em 1855 no seminario de Santarem, matriculou-se em 1858 na
faculdade de theologia, que curson até ao segundo anno, em que obteve as hon-
ras de accesiti. Seguiu depois a faculdade de direito, concluindo a sua formatura

em 13 de jolho de 1864. Em 30 de julho do anno immediato de 1865 recebeu

o grau de doutor na mesma faculdade. Em todos os annos do curso alcancou as

honras de accessit, e tambem informacóes distinctas tanto na formatura corno

no doutoramento. Concorreu depois ao magisterio da universidade, e, tendo sido

classificado em primeiro logar, foi despachado lente substituto por decreto de 15
de marco de 1871. No intervallo entre o doutoramento e o despacho de lente

exerceu a advocacia na terra da sua naturalidade. Tem professado varios ramos
da sciencia do direito, constituindo porém a especialidade dos seus estudos o di-

reito publico constitucional, cuja cadeira regeu desde a sua entrada para a uni-

versidade até 1880, em que, sendo promovido a cathedratico, Ihe foi destinada

nova cadeira.— E.

9002) Dissertacào inaugurai para o acto de conclusoci magna*. Coimbra, na
imp. Letteraria, 1865.— 0 objecto da dissertalo ó o seguinte: «N'unì codigo ci'

vii o matrimonio deverà ser corisiderado simplesmente corno um centrato?»

9003) Theses ex universo jure felceta. Ibi, 1865.

JOSÉ GAETANO MIETO PACHECO Pag. 267.
Filho de Gaetano Antonio Fernandes Preto, nasceu em Escarigo, districto

da Guarda, no dia 30 de maio de 1839. Matriculou-se na universidade no pri-

meiro anno da faculdade de direito em outubro de 1863 e fez acto de formatura
em 1868.— E.

9004) Estudos economico*. 0 pauperismo e a associando. Voi. i. Coimbra,
imp. da Universidade, 1868. 8.* gr. de 212 pag.

0 sr. Preto Pacheco estabeleceu ha annos banca de advogado no Porto, e

n'essa cidade tem sido redactor e proprietario da importante

9005) Revista de direito admmislrativo, que comecou a publicar em 1868.

Este periodico é na sua especialidade urna publicacSo muito apreciavel, en-
nobrecida com a collaboralo de alguns dos nossos jurisconsultos mais dis-

tinctos.

# JOSÉ CANDIDO GUILLOBEL, completou o curso superior na escola

de marinha, sendo aspirante 'a guarda marinha em 1860. Actualmente, capitóo de
fragata da armada brazileira, commandante das lanchas torpedeiras; cavalleiro

das ordens de Christo, da Rosa e Aviz ; e tem as meda)ha s de prata do combaie
de Riachuelo, e da campanha do Paraguay, etc— E.

9006) Tratado de geodesia . . . contendo em appendice urna descripcuo minu-
ciosa do basimetro de Brunner. Rio de Janeiro, na typ. de Lombaerls & C.*, 1879.
4.° de vin-379 pag., com grande numero de figuras aentro e fora do texto, nove
taboas de latitudes, longitudes, logaritbmos, etc.

JOSÉ CARLOS DOS SANTOS Pag. 277.
Facam-se as seguintes alteratesi

O n.° 8234 tem 48 pag. — Representada no theatro de D. Fernando em 16
de setembro de 1856.

Em o n.° 8239 saiu «C/o nosso; leia-se: «fio russo».

„ O Fidalgo pobre, n.° 8243, é comedia-drama.
A comedia u.° 8244 tem 26 pag.

Em o n.° 8245 emende-se -scena», para «scena*».

Acrescentem-se as seguintes pecas:

9007) Depois'do baile. Comedia 'em um acto. Lisboa, typ. de Sousa Neves. 8.°

de 18 pag.—É o n.° 1 das publicacóes theafraes da livraria Campos.— Repre-
sentada no theatro de D. Maria II.

9008) Comedia em casa. Comedia em um acto. Lisboa. Sem, indicacSo de typ.
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e sem data. 8° de 18 pag.—E o n.° 3 das mesmas publicacGes da livraria Cam-
pos. — Representada no theatro de D. Maria II.

9009) As praaas do captino. Comedia em um acto, Lisboa, typ. de Sousa Net
ves, sem data. 8.° ae 16 pag.— É o n.° 5.— Representada no theatro de D. Maria II.

9010) Dois n'um. Comedia em um acto. Imitacao. Lisboa, typ. de Sousa Ne-
ves sem data. 8.° de 20 pag.—É no n.° 7.— Representada no theatro de D. Ma-
ria li.

9011) Onde irei panar as noites? Comedia em um acto. Imitafio. Lisboa, typ.

de Sousa Neves, sem data. 8.° de 22 pag.— É o n.p 8.— Representada no thea-

tro de D. Maria 11.

9012) Um homem e metade de urna mulher. Comedia em um acto. Imitacao.

Lisboa, sem indicalo de typ. e sem data.— É o n.° 10.— Representada no thea-

tro do Gymnasio.
9013) 0 anjo da paz. Comedia em dois actos, originai. Lisboa, typ. de Sousa

Neves. Ibi, 1837. 8.° de 36 pag.— É o n.° 2, !.• serie, do theatro moderno.—
Representada no theatro de D. Fernando.

9014) Bistorta de um homem bonito. Comedia em um acto tirada do francez.

Lisboa, typ. de Sousa Neves. 1859. 8.° de 26 pag.— É o n.° 34, 6.* serie, do
thealro moderno.

9015) Um sujeito e urna senhom,— Comeóia representada no theatro de
D. Maria II.

9016) 0 hom homem de outro tempo. Comedia emum acto. TraduccSo. Lisboa.,

typ. de Sousa Neves. 1864. 8.° de 26 pag.— É o n.°40, 7.* serie, do theatro mo-
derno.— Representada no theatro da Rua dos Gondes.

9017) Joaquim ò Terra Nova. Comedia em um acto. Imitacao. Lisboa, sem in-

dicalo de typ. 1864. 8.° de 23 pag.—É o n.° 42, 7.» serie, do theatro moderno.— Representada no theatro do Gymnasio.
9018) Infelicidades de um m'irido feliz. Comedia em um acto. Imitacao. Lis-

boa, sem indicalo de typ. 1864. 8.° de 23 pag.— É o n.° 44, 8.a serie, do theatro

moderno.— Representada no theatro do Gymnasio.
9019) Urna chavena de chà. Comedia em um acto. Lisboa, typ. de Sousa Ne-

ves, 1872. 8.° gr. de 30 pag.

9020) Nuo è com essas ! Comedia em tres actos. Lisboa, typ. da sociedade ty-

pographica Franco-Porlugueza. 1863. 8.° gr. de 57 pag. .

- 9021) A medaìha da virgem. Comedia em um ade— Representada no theatro

do Gymnasio. Lisboa, sem indicacSo de typ. e sem data.— Theatro comico, col-

leccào de pecas jocosas.

9022) 0 vinho do Batalha. Comedia em um acto. ImitacSo. Representada no
theatro do Gymnasio. Lisboa, typ. de M. da Madre de Deus, 1860.-16.° de 48
pag. (n.° 9 da 2.» serie do theatro para rir).

9023) Amor e marmehs. Comedia em um acto. ImitacSo.—Ibidem, 1861,
40 pag. (n.° 3 da 4.* serie do theatro para rir.)

JOSÉ CARRILUO V1DEIRA pag. 279
Depois de impressa a folha respectiva, vieram os esclarecimentos que solici-

tàra e dou em seguida resumidos :

«Fillio de JoSo Carrilho Videira e de D. Thereza de Jesus Paula e Sequeira,

nasceu em Marvào a 6 de novembro de 1845. Tendo aos dezeseis annos deixado a
carreira de agricultura, que seu pae exerce, corno proprietario abastado, peloestudo,

frequenlou o lyceu de Porta legre, e ali collaborou na Gazeta de Portalegre, o pri-

meiro periodico impresso n'aquella cidade. De 1865 a 1868 estudou preparatorios

ero Coimbra, e escreveu, anonymamente, varias correspoudencias para diversos

jornaes, e em especial para a Correspondencia de Portugal. De 1868 a 1869 saiu

de Coimbra, e frequenlou a academia polytechnica do Porto, e em 1869 veiu para
.
Lisboa e matriculou-se na escola medico -cirurgica, que frequentoù dois annos.
Deixou este curso para se dedicar à profissSo de iivreiro e editor, fundando em
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4871 a «Nova livraria internacional». Em 1873 imprimiu a follia denominada Re-
baie, semanario de que sairam 32 numeros, sendo o sr. Carrilho Videira um dos
redactores e collaboradores os srs. Eduardo Maia (tambem um dos fundadores),

Silva Pinto, visconde de Paiva Manso, Mariano de Carvalho Senior, e dr. Theo-
philo Braga; mas, este ultimo e o primeiro (Carrilho Videira), foram os que sus-

tentaram por mais tempo a sua collaborammo. Tem desde entào mantido relacCes

intimas com o afamado professor do curso superior de letras.

Coadjuvou em seguida a fundacflo da Europa, feita em Lisboa por emigra-
dos hespanhoes, e ali leve a seu cargo a seccai portugueza. Publicou a Republica,

de que sairam 102 numeros, o primeiro em 28 de novembro de 1874 e o ultimo
em 4 de abril de 1875, tendo n'esta folha corno collaborador o sr. Consiglieri Pe-
droso. Tem igualmente collaborado na Emancipando, o primeiro semanario publi-

cado em Thomar; na Vanguarda, no Transmontano, no Fìaviense, o primeiro
jornal publicado em Chaves ; na Voz do Alemtejo, Ecco michaelen&e, Democracia^
Pensamento social, Marselheza, Estudo do norte, e les États Unis de l'Europe. E
presentemente correspondente da Provincia de S. Paulo (do firazil).

Alem do que flcou indicado, tem sido editor e collaborador das seguintes obras :

9024) Aììimnach republicano (que entrou no decimo anno de publicacSo).

9025) Bibliotheca republicana democratica.— Conta jà 22 fascieulos, ou vo-

lumes. Alguns s5o traduzidos ou annotados pelo sr. Carrilho Videira. V. Theo-

philo Braga e Teixeira Dastos.

9026) Cathecismo republicano para uso do povo.— Em collaboralo com o
sr. Teixeira Bastos.

9027) Ristoria da revolucùo franceza de 1789, por Romei. Traduzida e an-
notada.— É o primeiro volume da «Bibliotheca historico-scientifìca», da qual é

tambem proprietario.

9028) Aos eleitores do circulo 110 (Portalegre, Castello de Vide, MarvSo e

Arronches).— Duas paginas em folio. Tem a data de Lisboa a 16 de outubro de
1879. Respeita à candidatura do auctor apresentada por aquelle circulo, apoiada

por um manifesto assignado pelos srs. dr. Theophilo Braga, Teixeira Bastos e

Franco de Matos, e inserto no Amigo do povo.

Ultimamente, o sr. Carrilho Videira, afastado de trabalhos politicos, dedica-

se à publicacSo de obras litterarias ou scientificas, consoantes todavia com os

principios que segue, e tem com esse intuito mandatilo imprimir:
Bibliotheca das idéas modèrnas.— Fascieulos de 32 paginas, em que sào di-

vulgadas as doutrinas de Darwin, Lubock, Ramsay, Bertholet e outros. EstSo

jà publicados dez volumes da primeira serie; e em preparalo a segunda serie.

Materiaes para a historia da litteratura braziletra. (Cantos e contos popu-
lares do Brazil, colligidos por Sylvio Romero, e annotados por Theophilo Braga.)

—V. Sylvio Homero.
Vibragòes do seculo, pelo sr. Teixeira Bastos.

Miragens seculares, epopeia cielyca da historia pelo dr. Theophilo Braga.

Revista de estudos livres.— Estao publicados dois annos de doze numeros
cada um ; e vae comecar o terceiro. Coilaboracao de diversos. Tem sido està re-

vista bem apreciada pelos periodicQS de igual natureza, e especialmente pela Re-

me indépenaente, de Paris, a que o sr. Camillo Castello Branco se referiu, lou-

vando a perseverane do editor em manter urna publicacSo, «que nào envergonha-
va o paiz».

JOSÉ CBRISPIÌVIANO DA FONSECA JUNIOR, filho de José Chris-

piniano da Fonseca. Nasceu em Aveiro em 1861. Estuda actualmente na acade-
mia polytechnica do Porto. Estreou-se no Diario nacional, $e cuja primeira serie

foi um dos redactores, tendo corno collegas os srs. Eduardo Coimbra, Alberto de
Carvalho, e outros. Pertence à sociedade de instruccilo do Porto ; foi o principal

fundador do Atheneu da mesma cidade, e dirige a Revista scientifica d'essa socie-

dade, de que ao presente existem publicados os.tres primeiros fascieulos mensaes,
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impressos na imp. Elzeveriana, coni a coUaboracSo de alguns distinctos escripto.-

res nacionaes e estrangejros.

JOSÉ CUIUIY DA GAMAHA CABRAL, fillio de Alberto Curry da
Camara Cabrai. Naturai de Lisboa, cirurgiSo-medico pela escola de Lisboa, de-

fendeu these a 23 de julbo de 1869. Lente de anatomia pathologica da mesma
escola, socio da sociedade das sciencias medicas de Lisboa, etc— E.

9029) As fenda* articulares e a cirurgia comervadora. A proposito de um
caso observado na enfermaiia de clinica da escola medico-cinirijica de Lisboa,

(These.) Lisboa, na typ. Universal de Thomas Quintino Antunes, 1809. 8.° de
101 pag. e mais 1 de proposicoes.

9030) Do valor do methodo numerico na medicina em geral e particularmente

na cirurgia. Dissertacùo de concurso. Ibi, na mesma typ., 1875. 8.° de 165 pag.

JOSÉ GUSTODIO DE FABIA Pag. 290 e 291-

Completarci a noticia arespeito d'este afamado auctor, com os interessane

tissimos esclarecimentos, que ultimamente recebi de um illustre Glho da India.

Faria descendia por linha paterna de Anta Sinay, um rico hindu brahmane,
que nos fins do seculo xvi se converteu ao christianismo. Antù Sinay era gaum-
car (descendente de um dos fundadores da aldeia) de Colvalle, e exercia alterna-

tivamente por seu turno com Saptà Sinay, ascendente do sr. dr. José Nicolau da

Fonseca (medico portuguez residente em Bombaim, e escriplor benemerito, de
que tratarei em seu locar), e outros brahmanes da mesma aldeia, o officio de cui-

corny (escrivao e regedor), cargo que enUSo era de grande influencia e conside-

ralo, corno tudo consta dos anligos livros, ineditos, escriptos no idioma de Ca-
nard, e existentes no archivo do estado da India. Alguns dos descendentes de
Antù Sinay exerceram igual cargo e outros abracaram diversas profissOes no-

bres. O pae do abbade de Faria desde mancebo era destinado ao estado sacerdo-

tal, e recebéra, antes de casar com Rosa de Sousa, ordens menores. Effectivamente,

ignoram-se as circumstancias que levaram a separar-se os dois, mas consta que
fóra de commum accordo. Rosa de Sousa entrou no convento das Monicas, em Goa.

0 padre Caetano Victorino esmerou-se na educalo do filho unico, e par-

tiu-se com elle, a 21 de fevereiro de 1771, a bordo da nau S. José, para Lisboa,

onde chegou a 23 de novembro do mesmo anno. 0 futuro abbade de Faria contava
qtùnze annos de idade. Por causa de suas relaeoes com Henrique de Mendanba,
secretario do estado da India, da proteccSo do nuncio e do padre mestre fr. Joào
fiaptista de S. Caetano, no anno seguinte foi Caetano Victorino para Roma, e ahi

recebeu o erau de doutor; mas, regressando a Portugal, deixou o filho para comple-
tar os estudos, tendo obtido de el-rei D. José que entrasse corno alumno interno no
collegio da propaganda. Sabe-se que Faria conciuiu o curso em 1780 defendendo
theses, pubi icadas no mesmo anno, sob o titulo :

Theofogicat propositiones

De existencia Dei, Deo uno et Divina revelatione

Sub Augustissimi^ Auspiciis Fidelissimorum Regum
Portugalia} et Algarbiorum

Maria! Francisco; et Petti HI
A Josepho Custodio de Faria Goano

In Collegio Urbano de Propaganda Fide Alumno
Defendend(c,

Praside F. Thoma Maria Cerbone

Ordinis Pradicatorum Sacra! Theologiw Magistro,

et Professore in eodem Collegio

Honue c/d/occlxxx

Typis Sac. Congiygationes de Propaganda Fide

Prasidum Adprobatione.
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Fallecendo el-rei D. José, a quem o auclor desejava mostrar a sua gratidào
dedicando-lhe a obra, comò confessa no prefacio da mepma, rendeu aquella ho-
menagem a sua filha e herdeira D. Maria 1 e a seu esposo D. Pedro III. A home-
nagem é a seguinte :

Mance Francisco et Petro HI
Portugalicc Algarbiorumque

Regibus Fedelissimi»

Pus, Avfjpatùj Pacifici», Potentmimis
Christiance Rei Amplificatoribu»

Litterarum, Bonantmque Artium
Patroni* Munifcentmimis
I»ta», de Religione, Theses

Sua, in ipso*, observaìUùv Memorisq. Animi
Pro Immortalibu» Beneficii»

In se, Patremque, suttm conlatis

Testimonium sempitemum
Josephus Custodi»» de Faria Goanus

In collegio Urbano de Propaganda Fide
Alumnus

0. C. Q. L. M.

Consta igualmente que, depois de receber o grau, José Custodio voltoli a Lis-
boa, onde prégou na capella real ; e so em 1778 é que partiu para Franca, onde
tomou parte na revolucao. Em todas as epochas, e incidentes da sua vida, se
mostrou mui dedicado à familia e a terra natal. A sua casa em Covalle, porém
caiu em mina com a morte do ultimo herdeiro Luiz Caetano de Faria, e o seu
materia], com a respectiva quinta, foi comprado pelo avó do mencionado medico
sr. dr. José Nicolau da Fonseca. A capella subsistiu algum tempo, sendo susten-
tada pelo respectivo bairro ; mas tambern decorrendo mais alguns annos, havendo
sido abandonada por causa de um litigio e caiu em mina. Foi, porém, ha pouco
reedificada pelos esforcos principalmente do mesmo sr. Fonseca, corno se vé do se
guinte trecno da Gazeta de Bardez, de 17 de junho de 1882, reproduzido em
outros periodicos da India portugueza :

« Tendo-se recolhido para Goa em 1879 o nosso bcm conhecido patricio o
sr. dr. José Nicolau da Fonseca, e visto o lamentavel estado da capella, tomou
sobre si a diflìcil empreza de terminar a questao por urna final transaccao (pois

havia precedido urna ou duas transaccGes sem todos os devidos effeitos) e reedincar
immediatamente a capella, que, no seu pensar, era na"o so um edificio religioso,

mas um importante monumento historico a que estava vincnlado o nome do
mais distincto filho d'este paiz, o abbade Faria. As diflìculdades porém eram
randes nà"ó sómente pela complicalo de interesses, mas tambern pela pertinacia

e alguns individuos. 0 sr. Fonseca longe de recuar ante ellcs, superou-os com re-

solugSo e perseveranza, e com o auxilio dos seus amigos conseguiu trazer a
accordo toaos os interessados por urna escriptura publicacelebradaem janeirodo
dito anno. Vencidos estes primeiros e mais fortes obstaculos, o sr. Fonseca, pon-
do-se a testa dos bairristas, deu comeco a reedifìcacao da capella, n5o com o di-

nheiro do fundo, mas com uns 1 :200 xarafins que estavam reservados para este firn !

Faltando, porém, ainda dinheiro para completar a obra, o sr. Fonseca de boro
grado adiantou a somma necessaria.»

A bencào da capella da familia do Faria foi celebrada com pompa aos 9 de
maio de' 1882, tendo n'essa occasiào o sr. Fonseca feito um elogio à memoria do
mesmo abbade. 0 acto foi descripto em extensos artigos em todos os jornaes da
India portugueza.

A capella é, pois, o unico vestigio que resta da casa do Faria. 0 sr. José Ni-
colau da Fonseca projecta erigir, na sua proximidade, um monumento ao mesmo
illustre abbade.
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. JOSÉ ELIAS GIRCIA . . Pag. 307.

Tem retrato, acompanhado de algumas nota» biographicas, no jornal Insto-

rico 0 nivel, n.° 22, de 15 de novembro de 1884; e seguidamente vena ahi (de

pag. 90 a 92, occupando quatro columnas) o
9031) Discurso proferido . . . (na grande loja da confederando Diaconica por-

tugueza) em 20 de dezembro de 1862 e para commemorar o fallecimenlo do respei-

tavel grào-mestre e irmùo José Estevào Coelho de Magalhàes.

0 sr. Elias Garcia està (desde novembro mencionado) servindo de grSo-

mestre interino do grande oriente lusitano unido.

JOSÉ FELICIAMO DE CASTILHO pa$. 313 e 314.

A proposito do cargo de physico mór (lin. !• de pag. 314) rectifique-se, em
vista do que poz nas suas Memoria* de Castilho o sr. visconde de Castilho. Ahi,
no tomo i, pag. 79, depois de enumerar os servicos do dr. Castilho, refere :

«Em 15 de julho de 1809 mereceu o despacho de delegado do physico mór; car-

go de mie, nSo sei por que motivos, pediu e obleve exoneracSo em 10 de fevereiro

de 1810, passando ao servico universitario*.

JOSÉ FELICIANO DE CASTILHO BAMIETO E NORONHA
pag. 314 a 318

Na lin. 39.' da pag. 317, sob o n.° 8479, saiu «aguia no vóo», mas deve ser

*aguia no oro», e te.

FIM DO TOMO XII, E 5.' DO SUPPLEMENTO
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