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SENHORES.

Al biographia dos homens tic scicncia, que viveram cm tempos nor-
niiics, em que o interior dos Estados so conserva pacifico, quasi que
se limita A narrativa dos progressos da sua cducacao durante a ju-

ventudc, e & dos servicos feitos a" sciencia e & humanidade pelos seus
trabalhos e com os seus descobrimentos , durante o periodo mais ou
menos Iongo da sua existenoia productiva. Mas a biograpbia do sabio
que viveu efloresceu no meio das perturbacoes politicas, como aquel-
las de que, ha mais do meio seculo, temos sido tcstemunhas, e que
nellas tomou parte activa , tcm campo mais variado , borisonte mais
largo, rclacocs mais complexas, e e por isso mais difficil de tratar.

Se muitas vezes a diversidade do 0pmi8es cm pura materia de
1

.''
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sciencia suscita rivalidades que influem poderosamenle no jliizo que

formamos dos sabios, que sera quando aspaixoes politicas, quasi sem-

pre facciosas, interesseiras, mesquinhas e turbulentas, vera pcrturbar

a atmosphera a trave's da qual temos de observar os caracteres dos ho-

mens eminentes, que pela sua posicao, pelo seu talcnto e saber influi-

rara nos negocios publicos ?

Luiz da Silva Mousinho de Albuquerque (cujo elogio me incum-

bistes) foi um dos ornamentos d'esta Acadcmia, que passou a existcn-

cia entre a cultura das sciencias e das lettras, os cuidados da vida do-

mestica , os pcrigos da guerra , e os trabalhos arduos c ingratos do

homem de Estado n'uma epocba de complcta rcvolucao. Apostolo e

martyr da grande transformacao politica, que em nossos dias se effe-

ctuou , largamente concorreu com a cspada e com o talento para a

conquista da liberdade ; mas, collocado pelas ideas e sentimentos en-

tre os extremos do partido constitucional, as suas grandes quabdades

civicas foram muitas vezes mal apreciadas: como ao grande Albu-

querque scr-lhe-ia permittido dizer em muitas circumstancias da sua

vida publica— mal com o Rei for causa dos homens ;
mal com os ho-

mens for causa do Rei. =====

Tao preso andou, era grande parte da sua existencia, com osacon-

tecimentos da sua epocba, que sera difficil traear o quadro da sua vi-

da, sem que as cores da politica transparecam n'uma ou n'outra par-

te da sua biograpbia.

Comtudo , nao pertendo tecer aqui o clogio do homem de Es-

tado
,

que me nao encarregastes d'essa missao, nem era eu por cer-

to o competente para trabalho de tat natureza : e do homem de scien-

cia, do Academico illustre que me cumpre felar-vos. A quem, no !u-

turo , cscrever a historia politica da nossa revolucao ,
compete dese-

nhar o vulto notavel de Mousinho d'Albuquerque nas diversas posi™

coes que occupou nos altos cargos do Estado, no parlamento, na ad-

min istracao publica, eno exercito durante asnossas deploraveis luctas

civis. Falar-vos-hei principal rncnte do poeta, do chymico, do profes-

sor , do engenheiro, do agricultor, e fmalmente do homem de intel-

ligencia e de coracao, (me amou a Deus e a verdadc, a sua familia c

a sua patria, a qual sacrificou o repouso, a felicidade e a vida, como

verdadeiro cidadao que era, e csforcado cavalleiro de antiga tempera.
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Lua da Silva Mousinho d 'Albuquerque nasecu no dia 16 de Ju-
nho del 792 em Lisboa na easa da Cruz deSanta Helena, que era a
da sua iamil.a. Foram seus paes Joao J>cdro Mousinho d'Albuqucrque
e D. Lmza da Silva Gothieres e Atayde, oriundos ambos de familias
nobres c antigas d cste reino. Seu pae tinha seguido a carreira illus-
re da mag,stratura

, e falleceu aposentado no Desembargo do Paeo.
Mag.strado mtcgro e honesto, morrcu pobre, co.no se (nor „ma eon-
dicao mexpbcavel da nossa organisacao social) os horaens que julgamcom probidadc e justica da fazenda alheia, a nao devcssem ter pro-
JUJ.I.

Luiz Mousinho foi de tenra idade dcstinado a servir na or-dem mOrttt de S. Joao de Jerusalem, a qual a familia de sna maetarn^dado mmtos cavalleiros illustres. Mais tarde abandonou • insti-
tute dcsla ordem, quando, com o crescer dos annos, reconheceu que
a sua vocacao o chamava para outros deslinos. Homem

, que nascera
ao aespontar da grande revolucao Europea, que dcvia transfbrmar, rc-
gcnerando-a, a ordem social- do mundo, nao podia de boa fe entrar no
gremio de una velha institute, que era uma anomalia no presente
•soculo, exislmdo apenas pelas suas gloriosas recordacoes, depois de ha-
ver cumpndo a grande missao de rccouquistar

, pela cspada e pela
oraeao. para a fe de Christ©, as terras c os povos que o alf'ange .„,.-
sulmano Ihe havia roubado.

5

Desde os seus mais vcrdes annos comecou Luiz Mousinho a dar
provas do talenlo superior c de caracler proho. AppHcado e assiduo
nos seus esludos, puro e innocente nos seus costumes, alegrc e jovial
no seu iralo, por momenLos arrcbalado e impetuoso, como aconteee
aos jovcns de eoracao gcncroso e de imaginacao impressionavel, capti-
vava irreswuveknente o interessc de lodos os que o conhcciam ecom
die ratavam. Cedo mostrou inclinaeao para a poesia, gos.o pelas ar-
tes do dcsenho e talcnto para as seieneias physicas e naturaes. Crean-

f
atnda compunha idylios e outros breves poernas que faziam if, as

dchc.as dos seus parentes: aos 14 annos fez uma tradueeao em verso
da Andromaca de Racine

, e escreveu uma eomedia em prosa. lleve-
lava lendenoa irresislivel para o estudo da philosophia nalural pela
preference que dava a lcitura dos iivros d'aquella scicncia, epelo L-
to ccu.dado com que se entretinha em formar collgcefies de insectos,
<e mineraes, e.de productos cbymicos. Os poucos meios de que pd-
''"" dlspor sens paes para a sua educacao nao lhe permilliram acre-
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lcrar a sua instruccao, aproveitando a disposicao natural do sen talen-

to, e por isso ate aos 1G annos nao tcve curso regular dc estudos a-

Jcib das priraeiras lettras, da grammatica latina, da lingua franceza e

dos primeiros rudimentos da philosophia racional.

Mas era ja tempo de escolher uma profissao em que fosse util ;i

republica. Quiz entrar no servico da marinha real , carreira a mais

seductora para os jovens de verdadeira coragem e de imaginacao poc-

tica , porque a vida do mar e aventurosa, e marinheiro, na sua lar-

ga peregrinaeao sobre o Oceano , tcm sempre por chna da cabeoa

a immensidade dos ceos ,
por debaixo dos pes o abysnio , e em tor-

no de si as tormentas ; e, cercado de todo este grand ioso espectaculo

da nalureza
, parece caminhar imparido , correndo no espaco infinite

em procura do que ainda e desconhecido aos outros bomens. Nadu

estimula tanto os espiritos arrojados como o desejo de novos deseobri-

mentos, quer seja no mundo physico, (pier seja na ordem moral, e 6

aos navegantcs audaciosos que a fortuna patenteia com maior gencro-

sidade o inexgotavel ihesouro dos mundos deseonhceidos.

Encontrou porem Luiz Mousinho difficuldades na realisacao do

sen inlento , mas para della so aproximar asscntou praca na Brigada

de Marinha onde foi rcconhccido cadcte.

Principiou os sous estudos matbematicos em 1809 na Academia

Real da Marinba. Estava entao este estabelecimento scientifico em to-

do o vigor de uma verdadeira cscola
;

porque os poucos professores

que a compunbam se distinguiam pelo seu vcrdadeiro saber , e pela

independencia que so pode dar a conviccao do mcrecimento real c a

consciencia do rigoroso cumprimento dos sagrados deveres que impoe

uma das mais civilisadoras c elevadas missiles da soeiedade, a de edtt-

ear os bomens que tem de servir e sustentar o Estado. Basta citar os

nomes de Villela Barbosa , Travassos, Margiochi, Torriani e Valente

do Couto , todos membros desta nossa Acadeinia
,

para reconhecer

quanto era digna de respeito a instituicao cm que ellcs eram profes-

sores. Ahistoria da Academia de Marinha prova bem claramente <|ue

nao sao as tradieoes de antiga data , que nao sao as icis nem os mi-

nuciosos rcgulamentos que i'azem as escolas respeitavcis ,
mas Sim o

talento , a conscieneia
, c a l>oa vonlade dos bomens, a cujo saber se

eommette o ensino. Naquella escola Luiz Mousinho foi sempre prc-

miado, porque a cursou com grande distinccao. Pralicou tambem no

Observatorio Real de Marinha, e em 1813 foi despachado partidista

do mesmo estabelecimento; e neste logar serviu ale 1814.

Em quanto ircquentou a Academia de Marinba e serviu no Ob-
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servatorio, moslrou sempre a mais seria applieacao aos cstudos, a mais
ngorosa obserrancia no euinprhncnto dos sens deveres, aquelle amor
do trabalho nunca ao depots desmentido cm toda a sua agitada e tor-
raentosa carreira publica, eaqaella honcstidade esiiigclcza de costumes,
aquella sobricdade tao pasmosa, com que ao dcpois soube triumphar
dos passos^mais difficcis da sua vida, sem deslizar um so moments
no camiiiho da bonra. Parecia que Mousinlio de Al])U(pierquc mode-
lava o seu caracter c os seus babitos pelos da antiga Sparta. Os que
I he nao eram afieieoados diziam que per mcro orgulho clle allcclava
de laecdemoiiio; mas os (pie de perto o conbeciam e cntravam no
seu tralo familiar i'aziam intcira justiea a purcza dos seus costumes

„

a nobreza dos seus scntimentos, e &> probidade do seu proccder.
Ojoven spartiata, o moco estudioso c abstincnte, que desconheeia

on desprezava os commodos c conibrlos da vida elegante, nao era des-
liluido das qualidades de coraeao, nem era indiflcrcnte aos gozos que
denvam do sentimento e dos intimos aOecios. Sua prima D. Anna
Mascarenhas de Atayde soube inspirar-lbe.uma dessas aflhYo-es verda-
deiras e profunda* de que sao susccpliveis so os homens de coraeao e
de mleiligeucia

; de coracao porque amain , de intelligcneia porquc
apreciam; aflcicdes, que duram a vida inteira, ecom as (piaes o Oea-
dor recompensa a virtude e a probidade, para as indemnisar das in-
justieas com que, deordinario, a sociedadc paga aosque melbor a ser-
vem. Uuiz Mousinlio escolbeu aquella virtuosa senbora para compa-
nbeua da sua vida , mas como a sorte Ibe houvesse negado os eabe-
daes indispensaveis para sustentar uuia I'amilia, teniou ereal-os Beta
Ira ba I ho: era-lhe neecssario adquirir uma pequena e modesta fortu-
na, (pic o tornasse independente e lhe proporcionasse os meios de ef-
fectuar o seu consoreio. A sua indole, as suas inclinacoes singelas e
poeticas dcterminarani nclle a escolba desses meios. Viu na terra a
iiiae gencrosa dos liomens , lancou as suas vistas para o campo e de~
cidiu-se pela agricultura. Bo prqjecto a execucao nao medeou largo
esparto : teuton logo

, de concerto com um amigo seu , uma pequena
exploracSo agricola nas proximidades de Santarcm. Entregou-se in-
leiramente ao cstudo e praticas da agricultura

; passava os dias nos
trabalbos do campo, eas noites na cultura do espirito. Foi nessa epo-
cha que elle, entre dutras obras poeticas de menos vulto, delineou os
primeiros tracos do seu poema das Georgieas.

Passou depois a provincia da Beira com o iniuito de croprehen-
der lavoira mais importantc. Uns parentes seus, Tudelas do Casti-

llo, que residiam na villa do Funduo, levados de intinm sympathia
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pelo scvi caracler e qualidadcs ,
prestaram-Ihe valioso auxilio, e por

sua intcrveneao poude realisar o mais vivo empenho do sou cora-

cao, o casamento com sua prima, que veio a effectuar-se cm Lisboa aos

14 de Otitubro do 1816. Voltou depois para o Fundao com sua rau-

Iher, e all viveu ale 1820, entregue afelieidade domcstica c ao cslu-

do das bellas lettras e das sciencias.

Neste periodo compoz varios poemas, e cnlrc cllcs lima tragedia

intitulada o Duque de Coimbra. Terminou e dcu o ultimo polimcnto

zs Georgicas Portuguczas, que oflbreceu aos Rcdactores docelebre jor-

nal portuguez= Os Annaes das Sciencias c das Aries= quc entao se

pubticava cm Paris, e que foi incontestavelmentc uma das mais bn-

lbantes c utcis publicaeocs periodical que tem bourado a impreusa

portugueza.

As Oeorgicas Portuguczas, pocma do genero didatico o mais per-

l'eito c complete, modeladas sobrc as immortacs Gcorgicas dc Virgi-

lio, mais ricas de prcceitos do que as latinas, nao suo menos brillian-

tes' do que ellas pela riqueia e varicdade das descripcoes, pelo esmal-

tado das cores ,
pela harmonia suave do estylo ,

pela vivacidade das

imagens e pelo respeito da verdade. As Gcorgicas Portuguczas sao ao

inesmo tempo urn poema e um tratado de agricultura. Nao me com-

pete a mini, pouco versado na analyse dasobras litterarias, fazer nes-

te lugar a critica do primeiro poema de Mousinbo d 'Albuquerque

:

talvez que entre as suas innumeraveis bellezas se possam encontrar al-

gims defeitos ou leves incorreccoes ,
que ate podem ser cstranbas

ao auctor, longe de quern se fez a imprcssao ;
mas para mini sao as

Georgicas Portuguczas um livro precioso ,
porque fazem amar a sm-

gcleza da vida campestre, ennobrceem o trabalho rural
,
c convidam

o agricultor a aperfeicoar a sua arte, j Nao seria muito util que as

Georsctcas fosaem Lidas cm todas as nossas cscolas de instruccao pri-

maria ?

Era em 1820 um dos mais distinctos colaboradores dos Jnnaes

das Sciencias c Aries o Desembargador Jose Diogo de Mascarcnbas

Neto, tio esogro donosso consocio, que um pungente desgosto cuma

atroc'idade politica baviam exilado da sua patria , c que longe delta
,

cm terra estranha , a tinba sempre presente , e emprcgava todos os

seus esforcos para a illustrar, lancando sobrc o solo destc paiz, ainda

tao inculto , as prcciosas sementes dos conhccimcntos uteis. Nao po-

dia este distincto escriptor deixar dc conhecer o talento e disposicoes

naturaes do author das Georgicas : viu nclle um cxcellente auxiliar

para a empreza, cm que cstava empenbado, e por isso o couvidou pa-
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ra ir a Paris coadjuval-o na redaccao dos Annaes. Luiz Mousinho ae-
ceitou gostoso este convitc.

Paris e, dcsde longo tempo, ccntro da illustracao do mundo, a
moderna Athenfts, opde vfio rcunir-sc , e sc vivificam todas as forcas
productivas que geram as mais espantosas creacoes da intelligencia, c
d'onde se espalbam sobre todos os pontos do globo torrcntes de Iiiz,
do scicncia c de gosto. Cidade niaravilbosa

, onde se criam os prodi-
gios do genio, onde sc geram as mais brilbantcs riquezas do cnlcndi-
raento, ao passo (pie nella se dissipam cm frivolos prazercs as fortu-
nas accumuladas pelo trabalbo de muitas geracocs. Cidade das scien-
cias, das artes, da industria, da elegancia e dos "prazeres, todos a dese-
j'am eonhecer. Luiz Mousinho, ainda moco, clicio de talento e de cn-
ihusiasmo pelo progrcsso das sciencias, nao podia deixar de aprovei-
tar.a oportuna occasiao que sc Hie oiTereeia de visitar Paris; niTo
Paris elegante e dissipado, mas Paris estudioso, a cscola mais aeti-
va do saber bumano.

Deu-se ali inteiramcnte ao estudo da physica e da chymica, IVe-
qucntando os laboratories e os cursos publicos , que dagueUas scien-
cias faziam os homens mais eminentes. Estudou particularmente a
chymica no laboratorio do illustre Vauqlin com scu preparador Mr.
Dubois, ecm pouco tempo lbc poude prcstar valioso auxilio nos mais
delicados trabalhos, que se faziam no laboratorio do Jardim das Plan-
las; ctal era a sua aptidao que Mr. Dubois encarregava muitas ve-
zes de Lecclonar os sens proprios alunmos, havendo-sc die nesse en-
cargo com grande mestria e consumada babilidadc. Offercceu por es-
se tempo ao Institute de Franca um quatlro, em que se rcpresentavam
as accoes reciprocas dasdivcrsas combinacocs inorganicas, uma verda-
deira taboa synoptica de rcaceocs , cujo uso e tao commodo para os
que principiam acstudar c praticar a analyse. Este trabalbo mercccu
a honra de um relatorio apresenlado por Cbaptal c Gay-Lussac, cujas
conclusocs foram adoptadas pelo Institute, sendo o author eonvidado
a continual-o.

Em quanto se enlregava, com tao bom resultado, aos trabalbos
da chymica, nao deixava por outro lado de scr um dos mais actives
colaboradores dos Annaes das Sciencias , cujos volumes enriqueceu
com varias incmorias c arligos de grande interesse

, principalmenic
para a agricultura portugueza.

No tomo XI d'aquelh preciosa collcccao encontra-sc um nola-
vel e hem claborado artigo sobre a conveniencia e vanlngcns do esta-
belccimcnlo das sociedades agricolas em Portugal.
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Para diffundir os conhecimentos praticos, para estimular os in-

•vestigadores progressistas em qualquer ramo de induslria, para escla-

recer todas as questoes quo se ligAna com o trabalho dos povos
,

as

discussoes pela imprensa, as grandcs exposicoes de productos, e, mars

que tudo, a leitura dasnoticias eos debates no seio das soeiedades espc-

ciaes, sao indubitavelmentc os meios mais poderosos e proficuos. Pe-

Jo contrario, nada e'mais prejudicial aoprogresso de qualquer arte ou

sciencia do que o isolamento desconfiado , e a separacao tcmerosa de

toda a communicacao.

O nosso coosocio propoe , no arligo a que me refiro ,
a creaoao

das soeiedades agricolas como urn dos meios mais efficazcs e podero-

sos para instruir os nossos lavradores, para vulgarisar os bons syste-

mas de agricultura , para gencralisar os melbores processos , e fazer

conhecidos dc todos os aperfeicoamentos e descobertas que, nos paiZes

mais adiantados na sciencia epratica agraria, teem produzido rcsulta-

dos incontestaveis. Este artigo e cbeio de ideas emincntementc pra-

ticas, e a sua leitura revela-nos urn espirito observador ,
urn bomem

sabido nas praticas do campo , e que , tcndo vivido e irabalhado Mi-

tre os nossos lavradores, poude por si mesmo avaliar, com justa me-

dida, os inconvcnientes de muitos processos vieiosos da vellia rolina.

Se n'este artigo nao ha orig'malidade e inveneao , ha todavia demons-

tracao clara das proposicoes, vcrdadc na citacao dos exemplos, intel-

ligencia nas observacoes , e, em tudo c mais que tudo, amor da pa-

tria.

No mesmo volume inseriu o nosso consocio outro artigo sobre a

importancia da escripluracao rural, noqual flxa com clareza e prccisao

as principaes bases, em que devc assentar acontabilidade agncola pa-

ra ser rigorosa, mostrando, ao mesmo tempo, como esta se prende,

em intima ligacao, corn a estatistica, eos servicos que, debaixo deste

ponto de vista, deve prestar a sociedade. E da exacta escripturacao ru-

ral, que ha de sahir urn dia a verdadeira estatistica da nossa produc-

cao agricola. Ha mais de trinla annos que Luiz Mousinho publicou

este artigo , e ainda hoje a grande maioria dos nossos lavradores des-

eotihece a importancia e a nccessidade de adoptar um bom systema dc

escripturacao rural que lhe forncca a relacao exacta cntre o trabalho

e o rendimento. Custa na verdade a acreditar que as ideas mais ele-

mentares da economia encontrem tanta resistencia , e tao grande ne-

(r]igencia da parte d'aquelles cujo principal interesse os devia instigar

& sua adopcao c rigorosa observancia.

No lomo XII dos Annaes eoffiecou o nosso consocio a publicacao
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«je uma memoria, ou, para mcllior dizer, dc urn tralado sobrc os a-
aubos, e este importante trabalho, intciramente dirigido ao aperlei-
eoamenlo da agriculture, conlinua nos tomes XIV e XV, complctan-
do-se no XVI com uma memoria especial sobre os afolbamentos e ro-
tacao das cultures.

Jim agriculture nemhuma questao e mais importante que a dos
adubos. Sansfwnkr ilny d pas dc rccoile-^dh Ghaptal 5 e au-
ctor das Georgicas portuguezas

, que nao podia deixar de sc compc-
aetrer desta verdade

,
tratou-a tao magistralmente corao ella se po-

d.a tratar na epocba em que ellc cscreveu. Chymico, e discipulo da
cseola mais progrcssista desse tempo , considerava ja a agriculture si-
multaneamcnte uma arte e uma sciencia. Era forte e decisiva no seu
esp.r.to a conv.eeao de que a agriculture, como sciencia, devia com-
prehender o conhecimento de lodas as condieoes necessarias paraaaii-
mcnlacao dosvegctaes eo da origem dos seus elementos constituintes
U prmcipio immutavel cde cterna verdade, a que esta sujeito omun-
do physico desde os primciros dias da crcacao . c que se resume nes-
tas palavras memorwehm^cfaimda nada. i«e

i/&s«»estava semfwepre-
sente ao sen enteadimento, e e deste principio que derivam todos os
excellentes preccitos consignados no seu bello tratado sobre os adubos.

Na exposicao da doutrina seguiu mctbodo mais natural Io-i-
co e concludentc

, considcrando csla questao como um problcma pu-
ramente chymico. l

Fora a chymica quern ensinara a agriculture a razao por que o
solo raws fecundo se csterilisa com as colbeitas successivamente repe-
I'das da mesma planta

, c como por mcio dos adubos apropriados se
p6de restituir ao solo exbausto a sua primitiva fertilidade : fora a ana-
lyse eomparada do solo e das planlas a que revclara cstas verdades a
chymica. Em 1821, epocba em que sc imprimiu aprimeira parte do
trabalho donosso consocio, muito poucos agricultores conbeciam ane-
cessidade de comparer acomposicao cbymiea dasplantas com ado solo
que as bade produzir, para scguiarem no amanbo dassuas lerras • ho-
je so os.gnorantcs, (que sao infelizmente ainda muito numerosos)'des-
conbecem estas verdades elemenlarcs. Davy em Inglaterra

, Cbaplal
em Franca, ambos elles chymicos insignes, cram quasi os unieos que
baviara mdicado o vcrdadeiro caminho que devia eonduzir a agricul-
ture a resolucto facil eracional do importante problema da conserva-
53o permanentc da fcrtilidade do solo. Ospreceitos empyricos dos au-
tigos, as praticas mais ou menos aperleieoadas, que os melbores agri-
cuitores seguiam

, se erem vantajosas para ccrtas e determinadas lo-
1

• OLASSE. T. II. p. i. O
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calidades , nao se podiam com seguranea gencralisar, jwque se igno-

ravam as causas dos seus cffeitos. No trabalho do nosso consocio a

demonstracao destas causas, ainda que rapida , e porisso mcnos com-

pleta, precede toda a outra exposicao de doutnna.

Sendo a primeira necessidade do agricultor o conbccimento da

composicao da planta e do solo, e nccessario babilital-o com os me.os

de analyse mais promptos c feceis para adquirir aquellc conbccimen-

lo. E pela exposicao dos processos de analyse que o nosso consocio co-

meca verdadeiramente a scrie das suas memorias. Seguem-se depois

os estudos especlaes sobre os diversos adubos vegetaes, ammaes c nn-

neraes , e sobre os methodos de os empregar nas diversas eircums-

tancias e condicocs do solo e da cultura.

A sua memoria sobre os afolbamentos ou rotacao das culturas ,

com a qual tcrmina e completa o interessante trabalbo , de que vos

tenho occupado, e o desenvolvimento d'aquelle fecundo principio, que

ia os anligos agronomos conheciam por observacao e expenencia, mas

cuja pratica nao era gcralmcnte seguida pelos lavradores, e que Yir-

giiio bavia resumido nestes dois notaycis e elegantes versos

Mutatis quoque requiescunt fructibus arva

Nee nulla interca est inaratee gratia terra-.

A sciencia moderna restaurou este principio, demonstrando a

razao da sua vcrdade , e a agricultura progressiva dos povos ma is a-

diantados na civilisacao, principalmente a agricultura inglcza
,
tem-o

adoptado e fecundado com prospero resultado. E a adopcao racional

deste principio que a Eseocia deve principalmente a sua actual pros-

peridade agricola. A grande maioria dos nossos lavradores parecc ain-

da desconbeccl-o ou desprczal-o , c continua as praticas viciosas dos

tempos primitives. Nao posso rcsistir atentacao de vos citar aqai al-

guns trechos da memoria dn nosso consocio , em que elle lastima

estado da nossa lavoura debaixo deste ponto de vista.

»Que objecto mais triste (diz elle) do que ver um paiz que ca-

» rece de importar generos para o seu consumo ordinario, coberto de

.» charnecas , de rnaniuhos e de baldios , raro em bosqucs, cscasso em

»prados, e pobre em terras destinadas ao cultivo dos cereaes, e, por

»cumulo de desgraca, destas mesmas terras em effectiva cultura ob-

,, scrvar, ao mcnos, dois tercos abandonados scm produccao, ou dando

»uni insignificante producto, com opretexlo de um deseanco tao pre-

^judieial a massa das produccoes , co.no inulil ao lerreno que delle

» goza. »
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» Es-te mal e tao gcral c tSo profundamente arreigado, e susten-
"tado em certas localidades pop leis tao viciosas e opprcssivas, nasci-
»das nos seculos da ignorancia, e perpctuadas pelo desleixo e interes-
» ses privados, que assas conhecemos ser bem fraca a forca dos nossos
» esenptos para poder desarreigal-o. »

Dez annos depois que Mousinho d'Albuquerque soltava esles a-
margos queixumes

,
outro Mousinho tracava com singular audacia e

desassombro os notavcis decrctos que haviam de rcalisar cm grande
parte a liberdade da terra, pela (jual o primeiro suspirava. Mas a li-
berdade da terra nao e tudo

; a felicidade de um povo e a sua pros-
pendade dependem mais da sua cducacao do que das instituicoes po-
liticas que o rcgem.

Escriplos, como aquelles que Luiz Mousinho publicou nos J„-nms das Sciencias c das Jrtcs , sao cmincntcmcntc proprios para e-
Jlucar c instruir o povo , mas e necessario qua o povo saiba e queira
ler

;
— c que teem fcito os govcrnos, c que temos nos feito para ins-

truir e educar o povo? A exiguidade dos resultados oblidos moslra
bem claramente que nem os esforcos teem sido consideraveis, nem a
sua direccao a mais convenicnte.

No XII volume da citada colleccao tambcm se encontra uma
breve mas clara noticia sobre a applicacao do vapor da agua ao aque-
cimenlo

,
c sobre as vantagens que della podem tirar as artes indus-

tnaes c a economia domestica. Black , Watt e principalmente Rum-
ford Indiana demonstrado que a agua, passando do cstado de liquido
ao de vapor

,
adquire cinco vezes e mcia tanto calorieo como aquel-

Je que e necessario para elevar a temperatura do mesmo peso de a-
gua liquida de 0° a 100°, isto e, a lempcratura da sua cbuliciio

, e
(pie, por conseguintc, o calorieo emittido por um certo e dcterroina-
do peso de vapor

, no acto da sua condensaeao, e sufficiente para fa-
ster lerver um peso de agua cinco vezes c mcia superior ao scu, ain-
da que esta agua csteja a zero. A scieneia linha conquistado esta ver-
dade, mas em 1821 a induslria nao havia ainda tirado della um gran-
de partido, apezar da simplicidade e economia da applicacao. No nos-
so pais nenlmma fabrica o utilisava , e Luiz Mousinho jd enlao o re-
commendava principalmente aos fabricates da Covilha.

No mesmo volume se encontra a prcciosa analyse de uma me-
moria do general Van den Bosch, traduzida pelo barao de Kcverberg.
sobre a colonia de Frederik-oonl, c sobre os meios.de prover is ne'
cessidades dos indigcnlcs pelo arroleamenlo das terras incullas. Onos-
so coasocio nao desprezava nenhuma questSo que podesse inloressar o

2*
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apcrfeicoamcnto social c a felicidadc do povo. Bite trabalho d eheio

de acertadas reflcxoes, e hoje que a queslao, do pauperism© comeea a

inquietar seriamente os homens de eslado e de sciencia , mcrecc elk:

scr lido e meditado.

Nos tomos XIV e XV inseriu tambcm o nosso consocio urn tra-

balho sobre a theoria da electricidade c suas applicacoes, nao so a ex-

plicate dos phenomenos naturaes, mas tambem a construccao das ina-

quinas e apparelhos electricos. Este escripto e o resume do que n'a-

quelle tempo se conbecia de maior importancia ncsle ramo da physi-

ca dos imponderaveis ; mas a sciencia da electricidade tern feito taes

progressos em nossos dias, que hoje so aos trabalhos originaes dos ho-

mens, que crearam e adiantaram a sciencia, so da algum valor, sem

com isto querermos cscureccr o merito dos que coneorreram unica-

mente para a sua propagacao como escriptores ou proiessores.

Muitas outras noticias c artigos sobre objectos de sciencia se en-

contram na mesma colleceao , todos ellcs caracterisados pelo lntmto

pratico do nosso consocio ,
que tinha sempre em vista ser util a sua

terra, dift'undindo e amenisando a instruccao.

De Paris cscrcveu elle ainda uma carta ao corpo legislativo de

Portugal sobre a instruccao publica. Esta carta foi iropressa n'aquel-

la cidade em 1823 com titulo de= Ideas sobre o estabclecimc?Uo

da instruccao publica.

pensamento dominante rieste escripto e amplamente liberal, e

a reforma que n'elle se propoc e completamente radical , e abrange

todo o systema do ensino publico.

Eis-aqui algumas phrases das que elle dirige, na sua dedicator®,

ao corpo legislativo= » Nao cspereis , senhores ,
regenerar a instruc-

«cao publica com medidas e providencias parciaes que, sem atacar os

« vicios radicaes , serao mais cedo ou mais tarde suffocadas pelos re~

» bentoes estereis que brotarao continuamente de uma raiz eorrompi-

»da. Quando o ediBcio peca uos alicerces, cm vao se Ihe reparam os

« cumes. Convem so dcmolil-o, c, aproveitando os materiaes, se os ha

«bons, coordenal-os debaixo de um piano regular, isento dos vicios

« radicaes dos primeiros fundamentos. »

Esta doutrina , no meu entender , e completamente verdadeira

,

todos o sentem, e a nossa triste experiencia o esta demonstrando. Ha

muitos annos que se pretende fazer obra no grand c edihcio da instruc-

eao publica: porem os architectos nao teem emprehendido senao pe-

quenos concertos e reparacoes , e quando muito alguus accrescenta-

mentos fora do piano primitivo. Todos reconhecem que o systema
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actual e mab , que nao satisfaz as necessidades da epocha. Temos
116s a instruccao e educacao que faz dos liomens cidadaos uteis , cada
qual na sua especialidade ? Se exceptuarmos uma ou duas profissoes,
ondc temos nos OS liomens especiaes para o servico do estado ? Entre
nos os homens de talento e de aptidao encetam diversas carreiras e
nao comjletam a sua educacao em nenbuma. A par da instruccao ge-
ral, que deve ser commum a todos, cada grupo devc ter a sua ins-
truccao especial e professional para que a socicdade seja bem servida.
Uma socicdadc nao sepode reputar bem organisada, em quanto todos
os seus membros se nao occuparem no exercicio de alguma profissao
ntil. So os invalidos podem ser dispensados de produzir. Estes resul-
tados nao se podem alcancar sem reformar profundamente a instruc-
cao publica

, e esta reibrma nao deve nem pode ser lenta. Ha refor-
mas que a prudencia e bom juizo aconselbam que se faeain vagarosa
e pausadamente, e que so deste modo sao proficuas e seguras, porque
de outra sortc podcriam occasionar convulsdes prof'undas e perigosas

;

mas outras ba que se nao devem emprelunder scnao de um so jacto

,

porque, quando se trata de transformar uma organisaeao deerepita e
corrompida cm outra vieosa c sadia, se se conserva o fermento do mal
os vicios continuam, propaga-se a gangrcna eacaba esta por suflbcar to-

do bem que se pertende fazer. E' por isso necessario attender muito a
indole das instituieocs que se pertendem regenerar : para umas', a re-

ibrma lenta e gradual
;

para outras , a rcstauracao prompta e segu-
ra. Nestc ultimo caso esta a instruccao publica , e eu f'olgo de ver,
neste ponto, as minhas ideas cm completo acordo com as que o nosso
consocio manifestou na sua carta ao corpo legislative Mas e'para mini
inexplicavel que Luiz Mousinbo , sendo depois tantas vezes cbamado
ao podcr

, e gerindo quasi sempre, quando eotrava nos conselbos do
soberano, os negoeios do reino , nao podesse achar uma oceasiao op-
portuna para por cm pratica oseu primeiro elucido pensaiuento. Por-
que nao aproveitaria elle, durante a regencia dictatorial da Uba Ter-
ceira , a sua grande influcncia para fazer, neste ramo da publica ad-
ministracao, uma reforma radical e analoga aquella que ooulio Mou~
sinho realisou em mstituicdes mais complexas , e cuja transformacao
era ainda mais arriscada? Porque razao derribou elle com as suas
proprias maos o nase'ente Instituto das Sciencias, creado em I

8.'15, e
cujo pensamento estava em completa barmonia com as ideas expend i-

das na publieacao de que vos lallol' Dizem os contemporaneos que
Euiz Mousinbo ccdera entao a uma cxigencia politica tlos amigos da
M'llia Universidade. Triste e desgracada politica e aquella que exige
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que ura bomem de bern seja o inimigo das suas proprias ideas ! !

Na sessao legislative de 1843, discutindo-se mil projecto de re-

forma de instrueeao publica, completamente universitario, onossoeon-

socio apresentou-se cm eatapa para o combater, e, n'um discurso sin-

gelo, e rnoderado, mas cheio de bom scnso e rieo de ideas luminosas,

cllc proprio confessou que nada bavia feito neste ramo , qiando ini-

nistro, porque lbe fallecera o tempo.

Seja como for, o que e vcrdade e que o piano apresentado por

elle, na sua carta, as cortes de 1823, ahi esta para dar testimu-

nlio das suas ideas, e que este piano eneerra ogermen de uraa gran-

de reforma, abrangendo toda a provincia da instrueeao publica.

Nelle cstabelccc quatro catbegorias de cscolas : as primarias em

todas as freguezias , e duplicadas para os dois sexos ; as secundaria^

,

de ensioo mais cxtenso, uas cabecas de comarca ; os hjceus nas eapi-

taes das provincias ; e Qnalmenle as academias de cnsino superior em

Lisboa, Porto e Coimbra.

Nestas diversas cscolas os estudos sao perfeitamente graduados e

os mais convenientes a populaeao que as deve frcquentar. O sen re-

gimen c successive aperfeieoainento e confiado a consclhos , compos-

tos dos mais habeis professores, e a sociedades livres, l'ormadas pelos

cidadaos illustrados e pbilantropicos que mais se intcressao no pro-

gresso da instrueeao ; concatenando finalmente todo este systema com

a auctoridade publica por via do ministcrio do reino, ao qual compe-

te a suprema inspeccao do ensino publico.

Na organisacao das academias opta pelo ensino livre, como con-

vem 6. qualidade dos alumnos que as devem frcquentar. A disciplina

rigorosa, eseudada por minuciosos e impertinentcs regulannentos, co-

mo se observa nas nossas cscolas superiores, e, no meu entender, iitii

grande obstaculo aoprogresso e geral dilTusao das sciencias. Neste pes-

simo systema as cscolas superiores sao apenas frcqucntadas pelos jo-

vens, que pertendem a carta de um curso para excrcercm urn a ]iro-

fissao , e por isso em Portugal os professores nao teem por ouvmles

senao alumnos pela maior parte aneiosos por ver tcrminar a Jieao
, o

anno, e o curso, para se libertarcm da sujeieao a (pie os forca a ne-

ccssidade. Nao e com auditorios destes que se pode estimular o talen-

to dos professores, e desta circumstancia nasce que raros sao os bomens

de sciencia que as nossas cscolas produzem. Ainda neste ponto me li-

songeio de ter as minbas ideas em perfeita harmonia com as do nosso

illustre consocio , e , como cllc , descjo ver, nos estabclecimentos dfe

instrueeao superior, substiluir ao rigor da frcquencia o rigor do cxame,
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Mo conlem trabalbo, de que vos tenho fallado, lodos os des-
envolvimentos necessarios para organisar uma boa lei de instruccao pu-
bhca

: nao considerou tambem o auctor em particular o ensino°profis-
sional, aquelle ensino das seieneias applicadas aoexereicio dos officios
e artes industriaes, c as profissoes tecbnieas para servico do estado, que
boje reconheeemos scr de natureza particular e da primeira neecssi-
dade, mas na carta ao Corp* legislative encontram-se as principles ba-
ses deuma boa rcfonna, que tern ogrande merito daunidade de pen-
sainento.

Tacs sao os principaes trabalbos que Luiz Mousinho publicou
anles de regressar a Portugal em 1823.

Em 1 822 fez uma viagcm de instruccao a Suissa na companbia
dos Srs. D. Francisco d'Almeida (boje conde do Lavradio) e Bernar-
do de Si Nogucira

, boje visconde de S;i da Bandeira. Foi assim que
nosso consocio completou a sua educacao scientifica e sc babiiilou

para illuslrar a sua palria c ser nella urn dos mais fervorosos apos-
tolos da civilisacao e do progrcsso.

Corria anno de 1823. A reaecao absolutista liavia oomceado
na Peninsula a sua obra de destruieao contra as instituicoes liberaes
de 1820. govcrno francez toraava , eomo todos sabcm, parte de-
roasiadamente activa ncsta nefasta campanba, e, ainda que parecia li-
nntar a sua aecao apparcntc unicainentc a Hespanha, rccearam com-
tudo alguns que as tropas francezas calcassem novamentc o solo por-
luguez, sob o commando do duquc d'Angoulcme. Parece que Luiz;
Mousinbo, movido deste receio, se decidira a voltar a sua patria : o
que e ecrto e quo nesla conjunetura regressou a Portugal.

Mas a lucta havia ja terminado com a celebre Jornada de Villa-
I'nuica

, c a reaecao triumpbaiite fora neutralisada pela inoderacao e
bom eonselbo d'EJ&ei. Ao conde de Palmella

, que fazia entao parte
do mimsterio, ioi apresentado nosso consocio por seu sogro, eaquel-
1c mmistro, que durante loda a sua vida se dislinguiu entre lodos os
nossos bomens publicos pela sua grande inlelligencia, pek vcrdadeiro
amor do progresso e illustracao da sua patria, e pela afibicao cordeal
que imba para com os bomens de vcrdadeiro talcnto, promoveu logo
a nomeacao de Luiz Mousinbo para o lugar de Provedor m Casa da
Moeda.

Esta nomeacao bonra tanto agraciado como o ministro que a
promoveu. lugar de Provedor da Casa da Moeda era urn eargo scien-
tific©, para qua! o nosso consocio estava pleiiamcnte habilitado pe-
08 seus conbecimenlos nas seieneias physieas , e particularmentc na
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'd»a**i eom a qual a cconomia das casas da moeda lorn as mais in-

timas rclaeoes. A fabricacSo da moeda e essenciaknente dependent* da

chymica metallurgy : a apartacao dos metaes prec.osos, a compos*.

Jo das lips; a sua affinacao e ensaios, sao oneracoes chyhucas, que

M aperfeicoam constantemente, e que nao podem ser dirigidas senao

por homens de consumada sciencia. Na Inglalerra vemos^gurar na

lista dos director* da Casa da Moeda de Londrcs os NewtoM,£ D*

rys, os Graahms e oulros sabios da primeira ordem. Em *™^"*
tre opessoal technico d'aquelles eslabelccimcnlos cnconlramososno-

mes de Gay-Lussac, de Pelouse, de Pchgot, de Ruhtman , «
os

nomes dos primeiros chymicos da Europa. conde de Palmella p o

movendo a norneacao de Urn Mousinbo para Provcdor da nossa U»

da Moeda, seguiu os bons exemplos dos paizes, que marcbam a f cn-

le da eivilisaL, porque die, sen querermos offender nenbun

nossos homens de estado, foi seguramentc no prcscnie seculo urn dos

ministros niais csclarecidos. .

Luiz Mousinbo entrou no excrcicio do seu novo lugar em junho

de 1823, e aqui principia verdadeiramente a sua carrcira pubhea.

decreto, «U do qual havia sido nomeado Provcdor da Casa da

Moeda, impunha-lhe a obrigacao de reger a cade.ra de phyaica e de

chymica, que para o ensino havia sido creada pelo decreto de 12 de

novembro de 1801 no laboratorio d'aquclle estabelec.mcnto, mas que

nunea se abrira a" frequericia do publico.

Depots que as sciencias pbysicas , e principal mente a chymjca

haviam tornado uma forma intciramcnlc nova com a graude revolu-

oso, que n'aquellas sciencias fizerarn os sabios immorlaes que .1
lua-

mm os ultimo, annos do seculo passado, L,sboa, a cap ,1a do
-

no e ainda cntao de urn vasto imperio, cstava prm«la do ens.no da

sciencias de que depende o grande progresso material dos povos. Fo

por tanto nosso consocio o primeiro a quern couhe a glona dc ercar

este ensino tao Util como necessano.

A maneira auspiciosa e brilhante com que encetou as sn..s
.

«s

logo Ihc alcancou grande rcpulaeao, e attrahiu aos bancos do ampm-

theatro da Casa da Moeda numerosos ouvintcs ; uns iHuatraaos ja pe-

i , . orioTiac mlrinarto P todos deseiailUO OUV1I'

lo sen muito saber , outros apenas cunosos
,
e w»" J

o eloquente professor. As suas licoes cram escutadas com avulez pe-

la mais escolhida sociedade de Lisboa. Senhoras da pnme.ra nobreza

n3o desdenhavam de ir iniciar-se nos principios das sciencias pfayuou.

Fra Dorque nosso illustre consocio, sabio e poela ao mesmo tempo,

po'suia o inimilavci lalenlo de dflKNttf os curiosos phenomenos da
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natureza com lodos os atavios e fibres que ihc mim'stravam a sua crea-
dora imaginative c brilhante erudicao, ornando os factos sem mentir
a sciencia.

O mcthodo com que exponas assuas licoes era novo em Portu-
gal. O discurso corria livre e fluenle sem prisao a texlo cscripto ; as
experiencias e demonstrates acompanhavam a loeucao. A doutrina

,

que sahia melodiosa pelos labios do professor, coava docemente pelos
ouvidos dos alumnes, ao passo que os factos aconOrmavam, deleitan-
do a vista.

N'aquelia epocha, cm que as dislraecoes eram raras em Lisboa,
as hcocs da Casa da Moeda procuravam-se ate como especlaculo cu-
rioso e instructive E assim que se forma o gosto pelas seiencias , e
assim que cllas se vulgarisam

, que se despertam muitas vocacocs a-
dormccidas, que se activam e fecundam muitos talenlos, e se procu-
ra honesta occupacao a muitos ocios descuidados. Os governos

,
que

sabem comprehender a sua missao , nunca deixam dc promover cur-
sos d'aquclla ordem, que teem indole muito di versa da dos curses es-
colares, mas que nem por isso sao nienos provcilosos, porque tendem,
nao so a instruir, mas aid a moralisar a socicdade.

Entretanto a ignorancia desse tempo fez gucrra surda e covarde
a frequencia d'aquelle curso. Ainda ba pouco tempo um digno eccle-
siastico desta capital, que era um dos mais assiduos ouvintes das li-

coes de Luiz Mousinbo, me contou, que tivera probibicao cxpressa do
Prelado da Diocese de frcqucntar o curso de pbysica e chymica, jer-
que estas seiencias, no couceito do insigne Prelado, tendiam a des-
mentir os dogmas da religiao A pbysica c a chymica, que pa-
tentekm as maravilbas da creaeao, que rcvelam o poder da Suprema
Intelligencia

, que sao as primeiras tcstimunbas da immensa sabedo-
na do Oeador, que rcconbeccm, mais do que nenhuma outra scien-
cia, o sou infinite poder, porque de mais perto examinam osgrandes
pnenomenos da natureza

, que sao obra sua, foram alcivosamente ca-
lumniadas como contrarias a religiao, c pcla boca dc um Prelado, a
quern, pcla sua elevada jerarehia, nao podia a ignorancia servir dedes-
culpa. Felizmente esses tempos vao longe, para nunca mais voltaren!,
e hojc todos reconbecern que a sciencia da natureza e a sciencia dc
Deus c das saas obras magnificas.

Ao mesmo tempo que onosso consocio fazia o sen curso dc pby-
sica e chymica com tanto crcdito sen e da sciencia , c por um modo
<ao novo eutre nds dao digno dc ser imitado, amestrava elle os pre-
paradores que o auxiliavarn nas demonstrates praticas , c compunha

1 •" CXAS5E. T. II. P. I. 3
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urn tratado daquellas sciencias, para deixar aos sens ouvinlcs o vcs-

tigio pcrmanente das suas licoes. Este tratado, que se imprimia a me-

dida que era cscripto, apesar de a3o ler o cunho dc uma perfeita ongi-

nalidade, que raras vezes podem ler obras desta natureza, porque sao

unicamente destinadas a compendiar systematica ou method.camente

os factos c os principios que constituem a doutrina principal da scien-

Cia , tem comtudo o merito da cscolba c concisao com que foi com-

posto e modelado sobre os melhores tratados de pbysica e ehymica

que a Franca possuia— a pbysica experimental dc Mr. Biot, e a cby-

miea de Mr. Thenard. Escrevcndo em linguagem vulgar um tratado

d'aquellas sciencias a par dos conhecimentos da cpocba, fez o dlustre

professor um valioso servic© ao seu paiz, e deu um bom exemplo que,

nos ramos que explicava, uinguem bavia encetado. Nesse tempo a fa-

culdade de pbilosophia de Coimbra expiicava a pbysica pela obra de Dal-

la Bella, e a cbymiea pelo livcro obsoleto e incomplclissirno dc Joa«

quim ! ! ! Triste e vergonboso exemplo do vicioso systema de adoptar

para texto das licoes, no ensino superior, o que em as nossas vclhas

escolas se chama um compendio— systema que converte a exphca-

cSo dos principios em discussao das opinioes de um auctor, cm criti-

ea de um livero , ou (o que frequentes vezes aconlecc) cm repcttcao

servil e fastidiosa do (pie se acha escripto, e que dc ordinario esta ja

mais ou menos afFastado d'aquillo que se deve ensinar, principalmcn-

te nas sciencias dc observacao , que os rcccnlcs descobrimcnios e as

novas doutrinas vao successivamente enriquecendo.

difGcil e laborioso encargo do prof'essorado nao impedia Mou-

sinho d
1

Albuquerque do service permancnte a que o obrigava o seu

logar de Provedor da Casa da Mocda. O tempo c a vontadc sobravam-

lbc para tao multiplicadas occupacocs.

A Academia ncsta cpocba rccrutava os scus socios cntre os fio-

mens que mais so distinguiam nas sciencias c nas lcltras
,

indcpen-

dentemente de trabalbos que lhe fossera expressamente ofl'crccidos co-

mo titulos de admissao. A reputacao , que Luiz Mousinho bav.a ad-

quirido, e o conceito, que merccia aos homens illustrados, jutftfaca-

vam plenarnente a sua entrada ncsla sociedade , cujas portas Ibe to-

ram abertas neprincipifl de 1824. Desdc entao foi elle uma das mais

brilbantcs illustrates desta Academia.

Tendo sido encarregado da analyse das aguas mineraes dascelc-

bres Furnas de S. Miguel, fez em 1825 uma viagem de cstudo aquel-

la ilha , e no seu regresso apresenlou ao governo um excel lente reia-

torio, 'que foi impresso com o litulo dc= Obscnmdcs sobrc a Ilha
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>/c S. MtgueL mm. Este trabajho abuada era notieias cconecitos do mais
subido interesse, nao so debaixo doponto de vista physieo, mas prin-
cipalmente corao estudo eeonomico e estatisiico d'aquella interessan-
te parte do archipelago dos Acores.

^
O auctor, depois dc fazer a historia do descobrimento da illia

de S. Miguel, aprescnta resumidamente a sua descripcao geologica e
a noticia das varias convulsoes volcanieas, que clla tern soffrido desdo
que os homens a conhecem.

Este parte do seu trabalho nao scpode considerar urn verdadei-
ro e complete) estudo geologico das fdrmacoes que constituem aquella
dha, ncm o auctor o pertende dar como tal. E apenas uma descri-
pcao verdadeira e exacta da conslituicao plrysica do solo , seguida de
algumas consideracoes theoricas que, para a cpocha cm que l'oram es-
enptas, leem vcrdadeiro merecimento, se altendcrmos principalmen-
te a que nao era a geologia a especial idade do uosso consocio.

Ao estudo geologico segue-se o estudo estatistico , rico de fit-

clos e observacoes de intercsse capital. Sao cxtrcmamenlc judiciosas
as observacoes que faz sobre o lastimoso cstado em que achava n'a-
quelle tempo a agriculture dailha, cm consequencia dos erros barba-
ros das primciras geracocs dc habitantcs e da incuria das modernas. Ali
laz elle ver bem claramente immenso damno que fizeram os pri-
meiros cultivadores a futura prosperidade da ilha, devastando os bos-
ques que a povoavam, d'onde resultou o desnudameuto das terras, a
formacao de profuhdos barrancos , e a falta absolute de abrigos con-
tra a impctuosa aecao dos ventos.

No capilulo cousagrado a navegacao c commercio da ilha pro-
va com toda a evidencia a neccssidadc da conslruccao de um abri«-o
ou porto artificial; obra que elle considera de facil execucao epoueo
dispendiosa.

Sao de i)ungcnte verdade as reflexdes que o auctor faz sobre a
v.ciosa conslituicao da propricdade m ilha de S. Miguel. Angustiam
o coraeao as cores com que descreve miseravel cstado da populacao
dos campos, que contrasla eseandalosamcnte com aopulcncia dos mor-
gados,— A propriedade (diz elle) c a riqucza tomaram em S. Miguel
mesmo curso das agues

:
cm vez de, <lerramadas em arroios, ferti-

lisarem solo d'aquella ilha, accumulate m-sc, pouco a pouco, em tor-
rentes

, que diminuem a sua fertilidade
, ameacando cstcrilisal-a urn

dia. ===

Todo este trabalho do nosso consocio e chcio de observacoes e
fellexdcs judiciosas, principalmente aa parte economiea

; e , nao so

3,
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auclor faz a eritica sovera , mas juste, do estado da ilha, porem a i

r

'

propoe os alvitres que entendia adequados para o mclhorar.

Depois de haver tralado da ilha cm geral , debaixo dos pontos

dc vista pbysieo e econoroico, consagra o auctor urn pc([iieno capitu-

Io a geologia particular do valle das Furnas, e & coinposieao ehymica

das aguas mineraes que nelle rebcutam. E verdadeiramente para sen-

tir que o nosso consocio aprcsentasse o resulted o das suas analyses intei-

ramente desacompanhado das observaccies e descripcoes que sao indis-

pensaveis em trabalhos desta natureza para se Dies poder dar o ver-

dadeiro valor.

la deste modo Luiz Mousinho propagando a sciencia pelo ensino,

e enriqueccndo-a de valiosos trabalhos, nascidos do sen propno cstu-

do e investigaeoes , c bem sc podia esperar que fosse elle cm Portu-

gal o rcstaurador das sciencias pbysicas ,
quando as perturbaooes po-

litical o vieram arrancar do sen laboratorio para o arrojar ao camp©

das contendas civis.

O regimen constitucional, que se havia instaurado nestes rcinos

pela dadiva generosa do immortal successor do Sr. J). Joao 6.° csta-

va prestos a succumbir debaixo do peso de uma reaceao poderosa.

Luiz Mousinho nio quiz preseneiar a victoria do absolutismo , e pe-

diu licenca ao governo para ir a Franca Water dos sens negocios par-

liculares. Pouco tempo depois fazia parte dessa corajosa c heroica pha-

lange de emigrados, que fez da ilha Terceira o baiuarte da liberda-

de portugueza, e formou o miclco do exercito libertador, que, sob o

commando do Augusto Chefe da Casa de Braganca , veio plantar nas

praias do Mindello o estandartc da rcstauraeao constitucional.

* Veda-me a estreitcza do tempo , e a natureza desta biographia ,

i'azer-vos agora adescripcao dos actos dc valor c dedicacao civica pra-

ticados por Mousinho d'Albuquerque durante as nossas tao prolonga-

<!as luctas civis. Illustrarara eiles por certo o cidadao e o soldado ,

mas pouco podiam accfeseentar a gloria do sabio. Porem pede a jus-

tice (pie cu proclaim; aqui bem alto o que nenbum dos eonlompo-

raneos de Mousinho d'Albuquerque ignora , que neste periodo glo-

rioso e difficil o nosso consocio exerceu com dignidade, pcricia e eon-

summado desintcresse os clevados erapregOS c as honrosas c arrisca-

das missoes de que foi cnearrcgado. Baste dizer-vos epic, Ministro c

Secretario d'Estado de todas as rcparticoes junto a Pvegencia na ilha

Terceira, Capitao-Gcneral nomeado para a ilha da Madeira , c depois

Ministro do Reiho junto ao hnperador no sitio do Porto ,
nunca te-

vc outrb vencimento mais ao (pie o subsidio mensal de 12#0Q0, CO-
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mo qualquer official subalterno , e com estes escassos melon
,
porque

outros nao possuia , sustentava a sua familia , vivendo coin uma fru-

galidade pasmosa, que seria inerivel hoje, se della nao vivessem ain-

da entre nos tcstimunhas insuspeitas.

Permitti-me que me aflastc urn pouco do meu piano ncste cio-

gio para ,os mencionar, eomo prova da sua coragem e abnegaeao da
sua pessoa , a memoravcl cxpedicao de que foi encarrcgado pelo Im-
])erador para ir libertar a ilha da Madeira, emprcza que eonstiiuiu

urn dos ma is nolavcis episodios desta celebre caiupanlia. Tinha volta-

do para a Tereeira depois dessa beroiea e quasi milagrosa conquisla
da ilba de S. Miguel, quando o Regente o enearregou dc ir tentar

fortuua a ilha da Madeira, dando-lbe apenas para tao ardua tentativa

iO soldados c ura fraco navio de guerra
;

porque o Imperador espe-

rava trazer o povo d'aquella ilha a urn pronunciamento em favor dos

direitos da Rainha so com fazer tremular defronle do Funcbal o pa-

vilhao bicolor.

Luiz Mousinho, eomo soldado obedientc e brioso
,

partiu para

tao aventurosa e imprudente empreza , sera deseonliecer os riscos a

que sc cxpunha. Eram esies imminentes, c nada mais possivel do que
cahir nas miios dos inimigos para subir ao patibulo. Felizmeate ogo-
vcrno de Lisboa nao tiuba entao forca alguma naval nos marcs da Ma-
deira

; mas tambeni os usadeirenses nao podiam facilmente libertar-se

do iugo que Ihes impunha a forca dc terra, que ali estava acanlonada.

Vend© frustradas as espcrancas do immortal Duque de Rraganea. foi

com os seus poucos eompanheiros demandar a ilha de Porto-Sancto ,

para d'ali aguardar os acontecimentos ; entrou nella , apossou-se da
fortaleza , estabeleccndo-se ali com ura punbado de valentes debaixo
de instante riseo, scndo-lbe necessario velar eonslantemente contra os

ataques que de fora ll ic podiam dirigir, econlra a imminente subleva-

<;ao da genie (pie l.avia ficado na ilha. Naquella isolacao , longe dos
seus companbeiros d'armas da Tereeira , no mcio do mar , com uma
unica cfraca cmbarcacao de guerra, em prcsenca das forca s inimigas,

que estavam na Madeira, e que de urn moinento para outro podiam
dar um golpe de mao sobre Porto-Sancto, scm muniedes de guerra
sufficientes para a defeza

, quasi sem vivcres para se sustentar, Luia
Mousinho nao hesitou um so momento em lazer o sacrilicio da sua
pe&soa ;« ol)cdiencia militar, e a causa que defendia

; mas, conhece-
dor da falsa e arriscada posicao em que estava

, pediu aos official's ,

que o baviam aeompanhado
, que voltasscm para a Tereeira, porque

dcsoj'ava sor clle a unica victima, no caso dealgum desaslre.. Nedbum
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dettes o abandonou ; e o nosso consocio, sernprc alegre c jovial, sus-

tentou o aniffio dos sens companbeiros, reereando-os com a sua espi-

riluosa eanimada eonvcrsaeao, invcnlando aneedolas, e reeitando poe-

sias para os diverlir c para oeeupar as longas e nocturnas vigilias de

iima posicao tao perigosa , compoz o sen poema dc Rut/ o Ksxudeiro,

notavel por confer t<Jda a cspecie de metriPicacuo, dc que n suscepti-

vcl a nossa tao poeliea linguagem.

D'aquella singular siluaeao f'oi lirado Lttiz Mousinlio par uma
das embarcacdes de guerra da Terceira para vir pclejar nas nao me-

nos arriscadas e niais tormentosas campanbas que so seguiram ao des-

embarqtie do exercilo libertador nas praias do Mindelo.

No silio do Porto, quando, depots de novo niezes de incessantcs

combates e soffrimentos, nos acliavatnos rcduzidos quasi & ultima cx-

tremidade, e nao tinbainos adiantc de nos senao urn futuro muito in-

certo, baseado sobrc tentativas desesperadas, cercados dc lodos os la-

dos por foreas muito superiores as nossas, scm municocs dc guerra ,

sem viveres, c scm dinbeiro , na volta de uma commissao, que f&ra

a Londrcs tratar dos meios de nos tirar desta diffieil posicao, appa-

reccu o piano de uma expedicao as costas do Algarve, que poslo lo-

go em cxecueao debaixo do commando do iUuslro marechal Duque

da Terceira, fez mudar a nossa fori una, edeu prineipio a seric dc vi-

ctorias epic conquistaram o tbrono da Rainba, easscguraram o trium-

pbo a causa da liberdade. Quern foi o auctor deste piano? A bislo-

ria impapcial respondera ,
quando , nos tempos que teeth de vir, al-

gurna habil penna a escrever sobrc os documentos incontestaveis, que

devem deixar os bomens que trabalharam nesta lueta gloriosa. Mas

na minba mao cstevc urn documento, que cu nao devo passar cm si-

lencio, porquo parece dcmonslrar que a idea d'aquella expedicao, se

nao parliu cxcbisivamentc do nosso consocio, foi por clle ao mesmo

tempo conccbida e communicada ao Imperador ; nao assevero sedirc-

cta ou indirectamenle. Este documento, a que nie reliro, e uma car-

ta escripta a S. M. Imperial, cm que Luiz Mousinlio, depois de pon-

derar o estado e siluacao do exercilo libertador no silio do Porto, in

dica os unicos meios dc tomar, com vanlagem, a od'ensiva, para sal-

var a causa da Rainba e da liberdade, e entre clles aponla coinn uni-

co scguro c vantajoso o de uma expedicao de 2:000 bomens lancada

sobre as castas do Algarve. Keste documento , cuja copia exists em
poder da illuslie viuva do nosso consocio , e que tern a data de 23

d'Abril de 1883 , nao sc allude a nenhum oulro piano ou projecto
,

apresentado por outra qualquer pessoa. Seja comd for, o facto <S que
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Luiz Mousinho fez parte desla eclebre expcdicao, junto ao bravo Ma-
reehal que a eommandou

, e que soube avaliar os seus importantes
scrvieos. '

Tinha aeabado no reino, com a celebre convencao d'Evora-Mon-
te, *sta lucta formidavel entre a liberdade e o governo absolute ; mas
im ilha da -Madeira rcinava grande anarcbia, porque a oppressao e as
crueldadcs de tantos annos haviara sobremaneira irritado os animos,
e nao estavam ainda satisfeitas as vingancas particulares. Luiz Mou-
Mubo e cutao nomeado Prefeito d'aquella ilha e encarrcgado de res-
labclecer a ordem ncsta parte da monarchia. A forca publica

, que
se acbava aeanlonada na Madeira , subia a trcs mil homens que na
sua grande maiona baviam pertencido as tropas vencidas na ilha de S.
^igucl, edestcsalguns estavam ja em eomplcta revolta na freguezia da
Lalneia. Do contmente nao levava comsigo o novo Prefeito mais de
sessenta homens de artilheria. A missSo era arriseada, porque a eon-
juiictura era difficU

, mas no sen cumpriincnto houvc-se com gran-
de talento

, maior prudencia e bom juizo. llcprimiu, sem nunca em-
pregar a forca armada

, as demasias dos vencedores , levando-os pela
persuasao

;
fez acalmar as paixocs , e , ao mesmo tempo justo e hu-

mane para com todos, mitigou a desgraga dasviclimas; soccorrcu aos
que estavam presos e privados de todo o auxilio ; nos primeiros tem-
pos a sua custa, e ao depois por mcio de uma subscripcao

, que pro-
moveu entre as pessoas abastadas do Funchal. A' distribuieao do jan-
tar, que mandava rcparlir por cstes infelizcs

, prcsidia sua propria
mulbcr, companheira sempre fiel dos seus trabalhos edassuas virtudes.

Todos os actos da sua administracao , durante aquella difficil e-
pocha

,
honram sobremaneira o scu talcntp e o sen caracter. Abriu

uma escola de iralruecfio primaria, e como'nao cstivesse ainda aucto-
risada pelo governo a despeza necessaria para sustentar aquellc csta-
belccnnemo

, tomou a sen cargo, durante os primeiros seis mezes, a
remunerate do professor. Instiluiu urn asylo para a infancia desva-
hda

,
cedendo para esse effeito parte da casa que babitava

, e facul-
tando ate o seu proprio jardim para recrcio das creancas. Por esta
occasiao alguem lhe perguntou se queria sacrificar as suas (lores ao
tolguedo dos rapazes, ao que elle rcspondcu= que o seu jardim nao
podia tcr mais bellas (lores do que cram aspobres creancinhas— ; res-
posta <pie revela a candura do scu coraeao , e o amor e intellig'encia
com que se interessava pela educacao da infancia. Nao se assemelha-
va msio, por certo

, (c ainda bem para elle e para a humanidade) a
esses d.reciorcs de esiabelccimentos pios, que, debaixo do eatupido
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prctexto de fazercm aflquirir as creaneas 6 que elles cbaman, proposi-

ti, Uics tolhcm a cxpansao jovial, propria das tenras idadcs
,

c
,

vcr-

dadeiros infautecidas, forcando-as a penosa quictaeao, lhes anmqmlam

a intclliaoiicia destruindo-lhes a saude.

Os .nclhoramentos materia* do districto que govcrnaya mere-

ceram-lhe tambem muito scria attencSo e cuidados. Deu pnncipio a

uma cslrada que devia circumdar a ilha. Lancou os pnmc.ros lunda-

mentos de uma ponte suspcnsa. Projeclou o celebre aqueducto ou to-

vada do Rabacal, uma das mais uteis obras, epic se tern empreliend.-

do na Madeira; delineou e cxecutou ainda outros trabalhos de publi-

ea utiiidade : finalraente o seu govemo foi solhcito, paternal e justo.

Tendo sido chamado para ir governar a India, deixou a ilha e o hi-

nt de Prefeito, e partiu acompanhado das bencaos e saudades de to-

dos os madeirehses. O dia do seu embarque lb, para o Funchal urn

verdadeiro dia de lucto. . _
A sua estada na Madeira fifio foi cstcril para a Sciencia Lsla

Academia rccebeu do nosso consocio uma breve, mas excellent me-

moria com o tilulo modestd de ~ OOservarocs para scrvircm d htsto-

ria geologica das llhai da Madeira, Porto-SancLo e Desertas. == fista

memoria foi impressa cntrc as da Academia na I. parte do 12. to-

mo da nossa colleceao, e podc considerar-se uma exaeta descnpgao pn\-

sica do solo d'aquelle archipelago.

Ao entrar a foz do Tejo, na sua volta do Fanchal soubc que ha-

via sido nomeado Ministro 'do Rcino : parccc que aeceitara entao com

renusiiancia esse honroso mas difficil encargo, c so por condescender

com a vontade da Soberana , e con, o desejo dos sens armgos. Pouco

duradouro foi o ministerio de Mousmho d Albuquerque
,

que tet-

minou em 2) d'Abril de 1836. Nao seguiam ncsta cpoeha os ne-

gocios publieos urn caminbo facil : comecavamos o trrocmio do go-

vemo constitutional, c, nao sei porque, comecavamos inal; nmguem

cstava satisfeilo, aatraospbera via-se constantemente annuveada c pro-

cdlosa, sopravam rijo as paixoes politicas ecra difiied encontrar quern

soobesse gttiar com seguranca a nao do Estado.

r^ •
i u+Tnn I ni'/ Mousmlio relirou-se para Leiria,

Deixando a scena poliUca lA>i£ iumu&uuiu ^ i

, , • J„m , nronriedade e nella sc estabeleceu coin
on.de adquirui uma pequena propuuiauc , c ^

_ _

a sua familia, entrcgando-sc aos cuidados da agncuItura. Foi ncsta

cpoeha encarregado da divisao central das obras pubheas do Re.no
;

na qualidade de official erigenheiro. Nesta posicao c neste tempo pou-

co podia fazer, porquc bem irouxa atlencao prCstava o governo aos

melboramcmos materiaes e ao desenvolviraento das obras pubheas.
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As agitates estcreis de uma politica falsa e abstracta absorviam toda
a allencao c actividadc dos homens publicos. TVcssas epocbas impro-
uuctivas de ideas c de coisas uteis consumia-se o tempo em combates
pcrtmazes de principios scm alcanee, em intrigas mesquinbas, em es-
loroos impotentes sem pensamento nem direccao. Epochas de medio-
cndade, de ignoraneia, de tumulto e desordcm, em que o paiz seafa-
djgou sem dar um passo no caminho do progresso , em que o vcrda-
dc.ro mercenncnlo sc myrrbava ou dcsapparceia , em que os homens
de talento ou eram affastados da arena politica, ou cruzavam os bra-
cos e se deixavam levar pela torrente, e nella andavam perdidos. Foi
o que aconteccu ao nosso consocio

; porisso nos o vimos no Cbao da
Feira envolto ncssa dcsgracada lucta, onde viu cabir ferido a seu la-
do um de sous filhoa , tendo de passar pelo duro trance de o deixar
em campo toimigo, para seguir a sorte dos sens companbeiros dar-
mas, e lr outra vcz, longe dos sous, csconder-se no espesso c frio nc-
vociro de uma emigraoao em terra cstranba.

Restabelecida a paz e firmada a constituicao do 1838 , voltou o
nosso consocio ao Rcino , e , sendo clcito deputado c depois senador

,

recusou as cadciras
, que a eleicao popular Ihe offerecia , em ambas

ascasas do parlamento. Foi pelo governo nomeado Inspector das Obras
J ubheas c encarrcgado de fazer a rcforma d'aquella reparticao. Em
quanto ah permaneceu compoz o scu Quia do Engctihdro tin construe-
cao das pontes de pedra, obra epic oiTcrcceu a esta Academia, e me-
reccu as bonras do ser iinprcssa com sua auetorisacao.

Era este trabalbo a primeira parte de uma collcccao de publi-
cacdes analogas que o seu auctor pertendia cscrevcr sobre construc-
coes civis. Elle proprio confessa que esta obra nao tem por objecto

,

nem o adiantamcnlo das sciencias, que servcm de base as applicacSes
arcluteclonicas, nem o dos proccssos ate agora descobertos c executa-
dos na eddicacao das ponies, porem unicamente e destinada a vulga-
nsar entre nos

, compilando-os, c expondo-os por um modo rcsumido
e claro c na nossa Imguagem materna , os principacs preceitos theo-
ncos, eprancos, que regulam esta especie de construccoes. Epor con-
segumte obra muito util no seu genero, c na qual os nossos engenhei-
ros, cducados, pela ma!or parle, em cscolas estrangciras, podem en-
contrar a nomenclatura tcchnica portugucza , sanccionada por uma
auctondade compclcntc, pondo assim um razoavel limitc a invasao
dos termos estranhos , e quasi sempre inuteis

, que ultimamente se
teem introduzido na nossa linguagem das construccoes.

^Correram pacificamente durante algum tempo osnegocios publi-
>• C1ASSE T. ]!. P, ,1. A
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cos mas cm levcreiro de 1812 surdera was desordens politic^.

I«iz Mousinho apparecc novamentc no ministerio do Kc.no mas ah

foTentao quasi ephemera a sua apparieao. Um anno dopes c dim*-

tido do seu lugar de Inspector das Obras Publicas.

A vida parlamentar do nosso consoeio tcve o seu apogeo no pe-

riodo que decorre de 1842 a 1844, e e exaetamente na sessao leg.s-

(] 1843, na camara dos deputados, como membro da oppos.cao,

qui 1 profe'riu os sens mais brilhantes e bellos improves Qu*da

a palavra cabia a Luiz Mousinho, o susurro, quas, habitual da cams

ra dos deputados, ccssava repentinamente , a alicncao era geral
,

e,

per um movimen o cspontaneo, todos se aproximavam da cadcra que

levantava, era mais do que isso, era um homem de etevado conce.to

e probidade que todos queriam ouvi* : seu aspecto gri vc J
Jo a sua physionomia nobrc e serena, o seu ar qua* ma .r..do re

Imava a aZeao e prendia instinctivamente todo W&ttn O

sous discursos eram breves, mas conce.tuosos ;
overbo elegante econ

o- magens proprias e elevadas ; e a sua to. grave c um pou-

c ro"a t Bha alguma cousa de marcial, que, infundindo o respei-

to cTptWava e persuadia. No ataque era forte c severo, aom scr v,o-

eitotem descomedido; ua defeza seguro , na oppo^ o dart, c na

™entaeao logieo e persuasive: ninguem movra melhor doque eb

Z affrcto, nobrcs e is sentimentos elevados ,
e, para convencer os

ufo n^ram nem leram os sens discursos, ojtj^hj.

^

recho do que elle pronuneiou na sessao de 10 de £nho de 843 so

bre o imposto da pesca, respondendo ao Mm.stro da Fazenda.

Dcpois de ter eombatido eloqnoMO e v.ctonosamcnte a as a

~o« In Mnisiro que, na defeza do seu project* ,
hav.a feito uma

S^^Stfa do imposto, sustentando que todo o povo que

So
S
eCopprimido por contributes pesadas, que reealussem sobre os

"us haveres, era indolente e inerte, e se dcixava langmr na maccao,

COntlr PrSr :

:

todo o legislador deve ter -^eem.ento

.profundo nSo s6 das*°»™^^ f onh^el do
i bre tudo do coracao humano ,

porquc someme

i 'i' m,.^ ,Vi<; arrops e pa xoes dos homens. ho elle

» coracao humano da razao das accoes e pai*
^^u-ins r

V •
i „„„ etla« wesontam os vcrdadeiros corolanos e

Bconduz a tirar do que elias apreaenwu*

ia rigorosa sigmlieaeao. Dissc-sc nesta camara que a classc dos pe

Idles nao era pobre e uuseravel como a pmtavamos porque o pes-

X na presenca de uma colheita abundante ,
d.slr.lnua coin mao
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» larga a sun preza
;

<lava as irmandades, offerecia aos sanlos, c libe-
» ralisaya com aniigos e visinhos.

»

» Sr. Presidente
: c querer-se-ha vcr ncste facto mn symptoma

»de abastanca? e podera eoncluir assim qucm tiver conheciiuento do
'» coracao do homem ? Esta forte intencao votiva, esta tendencia alta-
»mente religiosa, supersticiosa mesmo se assim quizercm cbamar-lhe,
» esta liberalidadc compassiva

, talvcz imprudente
, demonstrara ella'

» que a vida do pescador scja docc, suave, ou abastada ? Nao, Sr. Pre-
» sidente

,
quanto menos atlrabida e a vista do homem para os obje-

«ctos <pic o ccrcam na terra, mais faeibnente a eleva para uma re-
« g-iao superior. A presenea continua do perigo , do desamparo e da
» mortc attralic o sentimento buuiano para alguma coisa mais eleva-
» da e mais beucliea do qiie a furia das vagas e os escolhos da costa.
»Oque soffre acodc mais facilmente aos que soffrem, e, quem nao viu
»todos osdias com quanto mais promptidao reparte odesgracado com
>> outro desgracado a escassa fatia de pao que lbe e necessaria", do que
»o opulento desfranze os cordoes da bolsa para tirar della a centessi-
» ma ,

ou a ccutcssimamillessima parte do que Ihe sobra
;
quem nao

»Vtti o jornalciro, a cuja fanailia cseassca o p-To da scmana
, pesar a

«trigo, por uma intencao votiva, o filbo que a Providencia lhe arran-
» cara das maos da morte ? A caridade com o desgracado, a generosi-
» dade quasi prodiga do voto nunca foram distinctivo da opulencia

,

«sao os caracteres iuseparaveis dc uma vida aventurosa , audaz e ar-
>'riscada, cm que o homem, cm lucta continua com as privacies eos
•'pengos, se eieva instinctivamentc a alguma coisa mais sublime do
» que os objectos que o rodeiam, e attencle a uma voz mais forte, que
» lbe falla ao coracao. »

Trans]»arcce ncste discurso, ccm oulros muitos do nosso respei-
tavcl consocio, toda a generosidade e grandeza d'alma de um caracter
nobre e elevado

; brilbam mais do (pie as suas palavras eloqucntes e
•pie as suas iinagcns de poeta, ossentimentos christaos e puros de urn
coracao

,
cheio de caridade e amor

, sentimentos que nao cxcluem a
justica, antes a Ibrtalecem, como nos preceitos do evangelho.

Mas Luiz Mousmho fazia- opposi^So ao governo
, que tinba uma

grande maioria, e sen bello discurso nao ganhou talvez um so voto
a favor dos pobres pescadores , e o imposlo, que os devia opprimir

,

segundo uns, eestimular se^undo oulros, foi votado—.ee quasi sem-
pre assmi que acontecc nestas luctas mysteriosas

, que a virlude e a
sabedoria travam constantemente contra a forca das coisas, sendo ppr
ella vencidas sem nunca desanimar. Diz um celebre esepiptor f'rancez,

4 i
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fallando de Maleshcrbcs , que nada prova com mais evidencia que as

grandes qualidades do homem procedem dc Deus, do que csta perpe-

tua derrota da virtucle c da sabedoria na sua lucta, ca na terra, con-

tra os acontecimentos, e a sua continua resistencia= ha rauito tem-

po, diz elle, que a virtude e a sabedoria, sc fosseni puramente hu-

manas, ter-se-hiam ja cancado de luctar—».

Entretanto os homens mais corajosos nao podem semprc ode-

reeer essa resistencia permanente ao poder dos acontecimentos e a per-

tinacia incancavel das mediocridades ambiciosas, e senlcm por isso mm-

tas vezes a necessidade do rcpouso para retomar vigor com que pos-

sam depois voltar a pclcja. N'ura destes momentos de quasi desalen-

lo, Luiz Mousinho recolhe-se novamente a vida domestics, e, no seio

da sua familia, procura descancar das i'adigas e desgostos da vida pu-

blics.

OiTerecem-lhe entao a direccao das obras da barra do Porto, que

uma companhia emprehendeu melborar : acceita elle cste encargo

,

porque os seus poucos meios Ihe nao permittiam viver com o produ-

cto da lavoura da sua pequena casa : fez os estudos c pianos necessa-

rios para as obras da foz do Douro ; mas a crnpreza projectada nao

cbegou a constiluir-se. Passou depois a lomar a direccao das obras do

canal da Azambuja. Dirig'm , durante algum tempo ,
aquelles traba-

Ibos corn grande pericia e assiduidade
;
porem, suscitando-sc desintel-

ligencias cntre o illustre engenhciro e os directorcs da companhia ,

abandonou aquellas obras c novamente se rccolbeu a sua casa, prefe-

rindo viver contente com a sua pares fortuna, como vcrdadeiro pbilo-

sopho que era, aos lucres de uma posicao, com (pic sodria o sen pun-

donor. . ,

Aquelle ,
que ba pouco vimos na corte , como Mmistro u Jista-

do, que segu'imos depois como homem dc sciencia, dirigindo os tra-

bal'hos publicos, e hoje um simples e pouco ahastado cullivador. E nao

devemos admirar este varao respeitavel, que passava, sera difficuldade

nem repugnancia , das mais clevadas posicoes do Eslado para os an-

dos trabalhos de cngenharia, e d'ali para o tralo e lavor de uma pe-

quena terra ?

Moderno Cineinnato, & voz da Patria, largava a rabies do arado,

ja para deseinbainhar a espada ecorrer aos combatcs em defeza da h-

berdadc, ja para nivelar um terreno e tracsr pacificamente uma estra-

da ou um canal
;

ja para tomar conta de uma pasta, estudar e resol-

Ter os negocios mais graves do Estado
;

ja para cntrar nas salas do

parlainenio e lancar-se desassombrado nas petejai oratorias, em que se
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discutiam as mais importantes c arriscadas questoes politicas, e vol-
tar dc novo, quando as circumstancias exigiam, a vida privada, sem
levar para o seio da sua honesta familia uma uniea mancha na sua
probidade, una unico remorso no sou coracao.

Quem visse aquclle homem
, grande e singelo , no inverno dc

1845 a 1846, na sua quinta de Leiria, passar todos os seroes entre
sua mulher e suas filfaas, fazendo-lhcs leituras instructivas e amenas,
explicando-lhes os principios clementares da Physiea, c divcrlindo-as
ate coin a invencao de engracadas eomedias, que representava com el-

las, lendo por unico espectador sua mulher , nao diria por certo cs-
tar ali o mesmo homem que havia ja representado no drama politi-

co de Portugal ura dos primeiros papeis , e a quem ainda nessc dra-
ma es lava reservada , e bem proximo, a scena mais violenta em que
havia de ser uma das mais nobres victimas.

Era porque seu coracao generoso e grande , a sua alma bella
c pura nunca fora excitada pela ambicao louca e dcsregrada

, que a

vaidade gera, ncin a turvara a sombra de um remorso. Era um cida-
dao probo c satisicito do seu procedimcnto. Era um philosopho con-
tente 00m a sua sorte.

Accusam niuitos Mousinho d'Albuquerque de extremo orgulho.
Estes sao os invejosos, e destes muitos ha na nossa terra, que nao po-
dem tolerar a luz de uma superioridade. A accusacao e injusta. Luiz
Mousinho conliecia a preeminencia do seu merecimento, tinha a cons-
ciencia de que era crcdor do rt>speilo dos outros homens, pela purcza
dos scus costumes, pela integridade do seu procedimento , e pela in-
dei)ci]dencia do seu caracter ; e, como lhe repugnasse a hjpocrisia, a
sua nimia franqueza deixava entrever aos outros ojuizo que desi for-
mava. Nao era orgulho, menos ainda vaidade : era justiea da sua propria
consciencia, era a scguranca da estimaeao que se'devia as suas virtu-
des e talentos.

Dcsprezava profundamente os homens que na vida publica ou
privada nao tinham por timbre a bonra e a honeslidade ; uao transi-
gia com os scus defeitos, nao lisongeava os grandcs ncm os pcquenos,
nao era cortezao

,
ncm (pieria parecer tribune. Para a mediocridade

perlenciosa e intromettida e sjnonimo de orgulho a indepenclcncia e
austeridade de caracter que a repelle ou despreza. Eis a razao por
que, no mundo politico, Luiz Mousinho passava por orgulhoso.

Em quanto se achava retirado da scena politica, escrevcu a Mc-
moria sobre mosteiro monumental da Batalha, que deixou inedita, e
que, depois da sua morte, a sua illuslre erespeitavel viuva olli'ieeeu,
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em 1854, aoCcntro Promoter da Inslruccao Primaria do districts de

Leiria. A csta benemerita associacao devemos a publicacao de trabalho

tao importanlc.

Muito sc tern cscripto sobrc a historia d'aquelle precioso monu-

mento da nossa independencia edas artes portuguezas nos tempos ne-

roicos da monarehia, mas a memoria donosso consoc.o, elanorada cui-

dosamente e debaixO de aspecto inteiramente novo ,
veio compielar

os cscriptos justamente celcbres de Fr. Luiz de Souza, de James Mur-

phy, do Cardeal Saraiva, e do nosso illustre collega Alexandre ller-

eulano. .

objecto era digno do escriptor , e ningucm ma.s competcnte

do que elle para o tratar debaixo doseuponto de vista scientiuco, pois

que desde 1840 a 1843 bavia sido, elle proprio, encarrcgado da con-

servacao e restauracao do mosteiro da Batalha, no que sc houve com

grande intelligencia e discemimento.

nosso Augusto Presidents Sua Magestade Elllci o Scnlior I).

Fernando, bavia visitado, cm 183G, aquellc eclebre monument*,. Pc-

nelrado de admiraeao pelas bellezas da fabrica, mas condoido do esto-

do de abandono e "degradacao em que o achara, c levado pelo sen de-

cidido amor pelas artes , rcsolveu salvar da ruina tao iormoso tem-

plo , e empenhar o Governo na sua restauracao. Os seus rcacs eslor-

cos nao foram baldados, e pouco tempo depois votaram as Cortes un,

subsidio para aquelle effeito.

A reparacao econservacao do mosteiro da Balalha foram comet-

tidas a Direccao das Obras Publicas, c coube cntao ao auctor da me-

moria a venture de restaurar aquelle padrao glonoso, aquella joia ar-

listica
,
que, ainda depois de haver a nacao portugueza desapparec.do

da supcrficie da terra, sera documento permanente nao so de que sou-

bemos defender no campo da batalha as nossas hberdades
,
mas tarn-

hem de que aos filhos desta terra poude o genio inspirar os grandes

pensamentos d'arlc, erne fazem a gloria das nacocs mais celcbradas.

No 1
.° capitulo da memoria, de que vos fallo, discutc o auctor

uma importante questao architectonica, que o proprio Murphy, ape-

sar do sen grande saber c muito gosto pela architecture ,
parcce nao

haver comprebendido. Versa esla queslao sobrc a completa mdependen-

oia cm devc existir entre o monumenlo principal c a parte das capellas

chamadas imperfeitas, pornao estarcm acabadas. Esta parte doedibcio

4 'sem duvida alguma, oaccrcsccntamento posterior deum monumen-

lo sepulchral de genero diverso, e que nao tern, nem podc tcr, rela-

rto alguma com o lemplo primitive, nem com elle sc podc ligar sem
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destruir a uaidade do pensamento primordial, complete, imico e gran-
dioso por si mesmo como a idea que representa— a naaw portugueza
agradccida ao Deus das victorias pela conservacao da sua indepaidni-
cia—

.
Luiz Mousinho torna palpavcis cstas vcrdades, c as suas judi-

ciqsas observacoes devem sempre estar presentcs a todo'e qualquer ar-
chitect© que for encarregado de continuar a restauracao do monamen-
lo da Batalha.

No 2.° eapitulo, consagrado a descripcao docstado em que o mo-
numento se achava em 1840, c das reparacoes que nelle emprehen-
deu

,
eastiga scvera, mas justamente, a ignorancia e mao gosto, com

que os frades, que foram durante longo tempo possuidores c guardas
d'aquelle monumento, omutilaram e mascararam com ignobeis e absur-
das construccoes, e o desleixo com que abanclonaram as suas mais no-
ises partes a destruicao dos agonies almosphericos, nao so deixando-
as converter em ruinas, mas privando-as do aspecto severo e grandio-
SO que imprime o tempo as obras da sua destruicao, para as tornarem
rubeolas com ornatos grosseiros do gosto mais estullo e absurdo que
pode conceber a ignorancia em materia d'arte.

Dcsde a extincoao das ordcns monasticas, a cujo cuidado estavam
entregucs muitos dos nossos mais preciosos monumentos architectoni-
cos

,
ate o comcco da restauracao das artes, de que o nosso Augusto

Presidente tomou a iniciativa, correu um periodo de desleixo e aban-
dono

,
ao qual geralmcnte se attribuem todos os estragos e prejuizos

que soll'reram as nossas obras d'artc. Mas nos, que pode'mos ainda ver
Q estado em que se achavam os templos e os mosteiros no momento
cm (pie os monges sahiram delles para oseculo, sabemos (pie nos ul-
tunos periodos da sua existcncia , apesar do sen inuito poderio , bem
pouco lbes deveram as artes, e ainda abi cxistem por muita parte as
provas matcriacs c insuspeilas da sua falia de cuidado, ignorancia e
mao gosto. por isso cu acbo justa e bem merecida a severidade com
que Luiz Mousinho trata na sua memoria aquellcs a quern o edifieio
da Batalha deve mais ultrages do que a' voracidade do tempo.

Para quern prezar as artes c a gloria nacional, os servicos, leilos
por Luiz Mousinho na restauracao do monumento da Batalha, devem
contar-sc entrc os mais valiosos que aquelle varao rcspeilavcl fez ao
sou paiz. Permitta Deus que" sempre encontre o Governo, para mis-
socs similhantes, homens tao aptos como elie era, e que nao abando-
ne os monumentos

, (pie nos restam ainda para attestar o nosso glo-
r 'oso passado, .is forcas dcslruidoras do tempo on a ignorancia e in

cum do liomcns incompelentes.
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Hoje, que asciencia moderna tern posto adisposicao da arte tan-

tos e tao efficazes meios de preservar da accao dos agentes atmospbe-

ricos os materiaes menos resistentes , era ja tempo de obstar a ruina

imminente a que esta exposta a dclicada fabrica das capellas imper-

feitas da Batalha , scm a adulterar com coberturas provisorias , sem-

pre ridiculas e mesquinhas, conservando-as com a apparencia actual
,

no seu estado incomplete, que realca o seu mimo e lbe da tanta poe-

sia, para servircm de specimen darica e luxuosa architecture Emanue-

lina ; specimen que sera sempre joia preciosa para os portuguezes
,

curioso objecto de estudo para os hornens da arte , de enlevo para os

poetas, e de admiracao para todos os que amam o bello.

A memoria , de que tos tenho fallado , foi ,
por ccrto , o ulti-

mo trabalbo scientifico de que o nosso consocio se occupou , aprover-

tando, para a escrever, os dias do seu ultimo descanso no seio da sua

familia.

Nao poude o nosso consocio gozar por rnuito tempo do repouso

domestico a que se bavia recolbido. A primavera de 1846 ouviu o

grito popular que se levantou nas provincias do Norte , c cste grito

veio arrancar novamente Mousinbo d'Albuquerque dos bracos da sua

familia, para o lancar no turbilbilo das revolucoes.

Nao me pertence fazer-vos aqui a historia politica d'aquella epo-

cba, em que o nosso consocio teve tao grande parte, induindo podcro-

samente na dircccao dos acontccimentos. Na biograpbia de urn Aca-

demico os successos politicos , cm que elle se achou envolvido , nao

podem nem devem ser tratados, como os costumam tratar os que es-

crevem a historia contemporanea. Podem elles apenas formar o fun-

do do quadro, a atmospbera em que o bomem de sciencia respirou,

e que influiu
,

por certo, dc modo mais ou menos pronunciado so-

bre a direccao dos seus estudos e dos sens trabalhos, mas nunca po-

dem entrar como parte principal no piano do seu elogio. sabio

,

que abandona ocampo da sciencia pclo da politica, deixara de ser nos-

so, em quanto a politica for o que ate agora tern sido, enao se trans-

formar no que deve ser, isto e, na sciencia applicada & boa adminis-

tracao do Estado.

Deixemos pois Luiz Mousinbo fazcr-sc cm Leiria orgao dos po-

pulares, e dirigir, cm seu nome, uma respeitosa mensagem a Ramha,

expondo-lbe a justica da sua causa ; dcixemol-o acccitar a pasta de

Ministro da Marinha
,

que conservou ate ao dia 6 de Outubro , cm

que os ncgocios publicos tomaram uma nova c inesperada dircccao
;

deixemol-o, que nos e vedado seguil-o ncsse mar tormentoso da poll-
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tica, no meio da agitacao dos partidos, cnvolto ja no turbilhao da guer-
ia civil, a mais desastrosa das calamidades publicas, de que esta pres-

tos a ser uma das mais nobrcs vietimas.

Ao dia 6 de Outubro sabeis que se seguiu outro movimento po-

pular na cidade do Porto
;

que o ioeendio lavrou por todo o Reino
atd a"s portas da capital , e que Luiz Mousinbo, indo novaiuenle alis-

tar-se nas phalanges populares, tomou parte muilo activa na primei-

ra phase da campanha que terminou com a batalba de Torres-Ve-
dras.

E em Torrcs-Vcdras, dentro dos muros derrocados do velho cas-

tello que vac apagar-se a vida preciosa d'aquclle varao respeitavcl

,

que tanto trabalbou pelo bem da sua terra ; vida, que, em todo o vi-

gor da sua intelligcncia, cortou urn pelouro despcdido de um arcabuz
portuguez, e por mao portugueza

!

Era na tarde do dia 22 de dczcmbro de 1846 ; cstava proxima
a uoitc, c o ceo triste c carregado ; uma nevoa humida assombreava
a paizagcm ; os poetas diriam que a propria natureza trajava um se-

vero lucto. A batalha comeeara a travar-se pelas 10 horas e meia da«

manna" ; as forcas populares haviam perdido o forte de S. Vicente

,

que, fazendo parte da celcbre linha de Torres-Vedras, coroa uma das

eminencias que ccrcam aquella villa, c tcntavam reconquistal-o. Ar-
dia ali o combate

, que a espcssa nebrina c as nuvens de fumo nao
deixavam ver de longe , senao pelo repetido fulgurar das ameudadas
descargas , cujo estampido continuo augmentava o horror do especla-

culo. Em uma das pontes, que sobre o rio Sisandro dao passagem pa-

ra a villa , alguns cavalleiros combatiam ainda valorosamente , e aos

golpes repctidos das espadas sc viam cahir ameudadas vietimas.

A maior parte das forcas populares, acossadas de outros pontos,

haviam recolbido ao velho castcllo, cuja defensa loi'a conliada a Mou-
sinbo d Albuquerque. Eslava neste moinento o nosso consocio encos-

tado ao parapeito , observando o combate qoe se feria sobre a pontc.

A sua physionomia austera, mas serena e melancolica , denunciava a

profunda imprcssao que OS tristes acontecimentos do dia haviam fcito

no scu cspirito animoso e forte , e parecia premeditar os meios de
obstar Is funeslas consequencias que & perda da batalha se deviam sc-

guir ]>ara o partido cm cujas lileiras combatia.

seu aspecto era grave e magestoso como o de um bravo que
assistira a muitas pclejas, sem tremcr nem descorar, c que scntc cm
si (orca bastante para supportar a responsabilidade do commando nes-

i luctas sanguinolenlas e fratricidas, onde dcscsperadainentc se joga

1.* C1ASSE. T. II. F. I. 5

las U
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a vida dc tantos homcns, a propriedade de tantas familias e a houra

de um paiz.

Era um quadro solemne c magcsloso aquelle em que se via es-

te homem, que tantos lacos prendiam a sua familia e a sua terra pe-

lo coracao e pela intelligcncia, desprezando a vida e parecendo msen-

sivel as seenas de horror que estava presenccando , ao chuveiro das

bates que em torno delle sibilavam, aos alaridos dos eombatcntes, aos

gemidos dos feridos, aos ultimos arrancos dos que se fmavam, ao es-

trondo dos canhoes, ao cstarrq>ido successivo das repetidas descargas ,

a toda essa tormenta que levanla o furor da guerra ;
era um quadro

solemne ver esse homem, sem que norosto denunciasse a mcnor som-

bra de terror, mas parecendo comprehender a grave siluacao em que

o collocara a sorte das armas , e pcdir ao sen talento e a sua cxpe-

riencia um conselho para obstar ou dar remedio a tantos males.

Estava pois nesta mcditacao, quando tie repente vacilla, estendc

o braco esqucrdo para so apoiar sobre um de seus filhos , que estava

proximo, acode com a mao direita ao peito ediz com toda a tranquil-

.lidade==estou ferido, leva-rae ao hospital de sangue= ;

'

uma bala o

bavia atravessado.

Deu ainda alguns passos corn firmeza e seguranca , cncostado a

seu filfao , ate ao lugar em quse se achava o General Conde do Bom-

lim ; ahi os cirurgiocs tomaram conta delle , c, deitado n'um desses

esquifes dc lona , ou macas , em que se transportam OS feridos, com

a cabeca recostada sobre a much! la de um soldado, foi conduzido pa-

ra a igreja, ondc se bavia cstabclecido o hospital de sangue. Colloca-

ram-o cm uma pequena casa terrea, baixa chumida, que (tea subpos-

ta ao altar-mor , unico lugar que naquclle sitio bavia livre de feri-

dos e moribundos. Ali passou a noitc, e uma noitc dc dczembro, sem

reparos, nem agazalbo, sem outro conforto mats do que o cuidado e

amor com epie o tratavam seu filho e um sobrinho seu, que tambem

ali estava ferido. Terrivel noite devia ser esta para o nosso consocio,

que, apesar da gravidade do seu ferimento, tinha ainda toda a sua in-

telligencia para avaliar a siluacao em que se achava. Sabia que os res-

tos das forcas populares , (pie haviam escapado a desastrosa batalha ,

estavam eucerrados dentro dos muros desmantelados do castcllo, sem

alento , ja sem csperanca dc auxiiio externo, e tendo so diante dc si

a perspectiva de um terrivel bombardeamento, se persistissem na re-

sistencia, ou a dc uma capitulacao pouco vantajosa, ([uc os podia con-

duzir de tao desesperada siluacao para os presidios d'Alrica ou para

os calnboucos dc alguma foitaleza. Aos sitiados era bem natural o re-



DE LUIZ DA SILVA MOUSINHO IVALBUQUERQUE. 35

ceio dc que peki madrugada rompesse o fogo da arlilheria
, que se

postara nas alturas a cavalleiro do castcllo , e que, aos primciros ti-

ros, os muros da igreja desabassem, scpultando nas suas ruinas todos
os feridos que ali jaziam. A situacao era solemnc e temcrosa , mas
Luiz Mousinho calculava friamente, e a sua coragcm nunea o aban-
donava.

De madrugada nao se realisou o bombardeamento, porem a fo-

mc e o desalento dos sitiados comecava ja a romper os lacos da dis-

ciplina, c, quando urn emissario do Marccbal Saldanha vcio intimar
a praca para se render a discricao , urn lumulto espantoso lavrou
por toda a parte. Do scu leito de dor o nosso consoeio poude ouvir
os alaridos da soldadesca insubordinada , o estrondo das annas, que
com desespero despedaeava, c que se ia misturar com os funebres ge-
midos dos feridos e com os ultimos arrancos dos moribundos.

caslello foi occupado finalmente polos vencedores, e, pcla tar-

de, veio o proprio Marccbal visitar o nos.<:a consoeio, (pie ainda csta-

va no mesmo logar e na niesma situacao em que o baviam collocado

no dia antecedente.

Seria, porcerto, objecto digno dc exercitar opincel de um gran-
de rocstre o quadro (pic representasse csta \isila do Marccbal vencc-
dor a Luiz Mousinho vencido, moribundo e jazcudo sobre a terra, dc-
baixo da abobada humida e baixa de um subterranco, e tao baixa que
o vencedor se via obrigado a curvar a cabeca diante do vencido.

que enlao se passou na mente e no coracao d'a(pielles dois lio-

mens, so elles o souberam e Deus o presenciou.= Fatalidade= foi

quasi a unica palavra que o nosso consoeio pronunciou ; mas que mul-
tidSo de ideas e de sentimentos nao encerra ella ? Aquclles dois bo-
mens

, que baviam ambos tornado parte tao distincta nas glorias da
nossa restauracao politica, que figuraram depois juntos nas tristcs dis-

sensoes do partido liberal, combatendo pelas mesnias ideas, que, pou-
cas boras antes, batalhavam eomo inimigos em campo contrario, viam-
se agora juntos pela derradeira vez, porque um dellcs ia dcixar csta
terra e esta vida para passar & morada dos justos. Alguein vira um
dia (pie cscrcva a bistoria destes dois grandes bomens ; mas ainda e
cedo, porque essa bistoria .goteja sangue ; o sangue inllamma as pai-

xocs bumanas, e com a luz, que estas derramam, nao se podem es-

crcver os fastos das nacoes.

O Marccbal facilitou o transportc do illustre ferido para uma ca-

sa da villa ondc elle podesse ser tratado. Sua virtuosa e inconsolavel
nmlbcr, uma de suas fdbas, e o nosso consoeio, o Dr. Banal, loiain
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ainda de Lisboa para Ihe assistir; mas o seu cstado succcssivamenlc

se havia aggravado ; sobreveio a febre e o delino ,
c finalmente as 7

boras da tarde do dia 27 de dezembro aquclle soldado valoroso t.nha

doixido do cxistir*

A sua familia ficou n'uma consternacao difficil de dcsci'ever
;
to-

dos os que se aproximaram do seu cadaver se encberam de profunda

magoa; oMarechal Saldanha veio ainda derramar sobre clle lagnmas

de dor. . , ,,.

Portugal perdcu em Luiz Mousinbo d'Albuquerque uro cidadao

raobo virtuoso e trabalhador infatigavel ; a Rainha um sutxblo ficl

;

partido liberal um defensor estrenuo ; o parlamento um orador fe-

cundo e eloquente, e a Academia um dos seus mau nobres ornamen-

tos.
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TX rrazer d lembranca a vida dos bomens, que se distinguiram pe-

los actos que praticaram e servicos que fizeram, e pagar urn tribute

que se Hies deve, e ser util a todos aquelles, a quem urn bora exem-
plo pode aproveitar. Abiograpbia do medico Bernardino Antonio Go-
mes e iima das que, neste sentido, nao podiam, scm grave damno, fi-

car no esquccimento. Eainda que esse csquecimento nao era ja dere-
ceiar, pois que, ale'm denao o permittirem os muitos documentos im-
presses ebein conbecidos que dcixou odistincto medico, um seu par-

ticular amigo, que o aeompaidiou nos ultimos instantes da vida , te-

ve, pouco depois dc a ver terminar, o cuidado de reunir cm quadro
biograpbico anoticia dos actos principaes, que distinguiram o linado,

como bomem de sciencia e como bomem publico. * Este quadro po-

rem foi rapidamentc tracado, e a occasiao nao permittia ao generoso

• Eite amigo 6 oSr. Jo!6 Joaquim dc Andrade, actualmente conego da Se d'EI-
vas. A biograpbia por die publicada apparcccu na Gazela Universal dc Lisboa do 1.*

de Fevereiro de 1823.

I *
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>n dar-lhe o deyido desinvolvimento. Para que o tWesse
,

quanto

r^ to^pennittem os document queF-^
hole vamos cumprir o que para nos 6 tanto mats urn ^«^™
tivemos a fortuna de herdar a memork de urn^JJ^^
peitosamente impresso n* lembranca de quantOS conhcccram

qUe
V^ttrdino Antonio Gomes nasceu a 29 de Outubro dc

1768 na Freguezia de S." Maria de Paredc.;> P<~^™£
Arcos na Provincia do Minho Sens paes, oDr. ^ZiLos como

D. Josephina Maria Clara de Sousa sous avo

,

J-lo pa erno

maternos, recordam uma ascendent mode U t<*M*£J ? ^ se:

masbonrada. Destinando-se <F^»^C^ respective

-uir na Universidade de Coitnbra os estudos da Faculdaue i

rirliHp Poucos annos ahi pcrmaneceu ;
os crearaw 4U0

uSver^idade como estudan\e , e os que ia adquirmdo co.no chmco

,

Universiaaue cumu c*
aI^tt, rlksn rara ouem , como o

chamavam-no a theatre mars vasto. Ata disso^para qu
^

Dr. Gomes, desde or^f^ZTe^ol uma pMssao,
cina o culto da science do que osunples

'

^emcio p^
a vida de provincia d«ma de necess.d de PJ^ u™^ & primci .

para semelhante vocacao. Impulse bem natural o ^ .

to do Dr. Gomes a ambicao de posicao munoi, i«i

It Ze, cm quo scntimos a cnergia toda das
~-J*»*J*I

ito legitima quaudo a promotes por esforcos honeM.0.
,
que par

co depois de chegar, e cm 9 de Janc.ro de 1797^ or

n

Come^Vcoode D. Henrique, Cag.™£«.
-J.

-»«
jr.w£MS5sks ssriu-

—

Januario do Valle.
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Esta primeira commissao dc servico medico naval durou cinco

annos , tcrminando a 21 do Outubro de 1801, e'poca na qual se ve-

rificou o dcsembarque cni Lisboa. Foi o melhor periodo da vida do
Dr. Gomes , como bomem de sciencia. Livre de outros cuidados que
nao lbssem os do seu cargo, com vim numero limitado de occupacoes

officiaes que lbe deixavam tempo bastante para o esludo, amando este

por inclinacao natural, bem preparado com estudos medicos e de scien-

cias acccssorias, como se faziam n'aquella e'poca florecente da Univer-

sidade de Coimbra, lancado sobrc um mundo novo como o Brazil, en-

tao quasi virgem de exploracoes , e onde a naturcza, vasta e immen-
samente variada nas suas produccoes , ofterecia lanto que explorar

;

tudo se rcunia para convidar as indagacoes um espirito naturalmen-

te investigador como o do Dr. Gomes.
Nao foram cll'ectivamente perdidas para a sua satisfacao propria

o para a sciencia tao favoraveis circumstancias ; as invesligacoes fei-

tas no Brazil durante este periodo produzirao os scguintes trabalbos.

Memoria sobre a Ipecacuanha fusca do Brasil , ou cipo das nos-

sas boticas. Impressa em Lisboa no anno de 1801 , por ordem de S.

A. R. o Principe Regente, na tvpographia do Arco do Cego.

Observacdes botanico-mcoicas sobre algumas plantas do Brazil,

escriptas em latim e portuguez, offerecidas a Academia Real das Scien-

cias. Inipressas nas Memorias da Academia t. 3.° p.
10

1." no anno de
1812.

Ensaio sobre as boubas. Impresso nas Memorias da Academia t.

\.\ p.
10

2.
a

.

Obscrvacoes sobre a cancla do Rio de Janeiro , escriptas a rogo

do Scnado da Camara da mesma Cidade , em 8 de Maio dc 1798, e

ultimamente retificadas, addicionadas e ofl'erecidas ao mesmo Scnado..

Manuscripto que nunca se imprimiu.

Diremos destes escriptos o que baste para recordar o servico

,

que por elles prestou £ sciencia o seu author.

A raiz de ipecacuanha era desdc muito empregada e conhecida

na Europa por suas virtudes medicamentosas. Pison a havia mencio-

nado, e ja" tinha distinguido a variedade branca e a cinzenta ou fus-

ca , mas a respeito das especies botanicas que as forneciam, nada se

sabia certo. Pensou-se pertencerem aos generos Lonicera, Euphorbia,

Viola e Psycotria, e um tempo se acreditou que a Viola ipecacuanha

Linn, dava a ipecacuanha branca, e a Psycotria emetica Linn, a cin-

zenta.

Tal era oestado duvidoso dos conhecimeutos ale os trabalbos da
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,uthor, o qual, na sua viagem ao Brazil, aprovcitou a primeira oc-S que ive para fazer a diligencia de resolver as duvidas. Achou

no principio difficuldade de encontrar as plantas ;
a persegmcao que

ellas soffriam , e o methodo vicioso empregado na sua cote* pdos

habitantes do Rio de Janeiro tmham-n as Uto menos
™*f^'^

cialmente nas visinhancas da cidade. author comecou por encontra.

T>lantas da ipecacuanha do outro lado da bahia, no campo de S.Lou-

r nco primeiramente sem flor, depois floridas. Examinou cuuladosa-

xnente as plantas nos sitios da sua naturalidade ;
descrevcu tanto a

„ue fornece a ipecacuanha cinzenta como a que da a branca e trou-

xe Pari a Europa, com as estampas e exemplares seccos, todas as no-

tions que podiam servir a esclarecer completamcnte a qaeftlo.

Uma das especies botanies , a que fornece a ipecacuanha bran-

ca , ou a poaia do campo dos brazileiros, foi reduz.da pelo author ao

.enero Richardsonia, e ficou sendo conhecida pelo nome de
=

Richard-

flia brazilicnsis Gomes. „A outra especie nao pode ser determmada

,o Lsmo modo pelo author, por nao achar os caractere,
;

gen^cos

que observava entre«*^~J^%^J?££&
do Systema plantarum de Linneo, que era a ultima ou ma

ediel que o author pode consultar, quando estudou a planta no Bra-

zil
'

Mas a impossibilidade, que elle encontrou de reduzir aos gencros

conhecidos o da planta que examinava, devia eusUr, po*tjUe «b fccto

nao so a especie mas o genero a que csta pertenaa cram ate entao des-

conhecidos, como depois se wnficou.
ronsultar o

Cueeando a Lisboa deu-se pressa o Dr. Gomes era consultar

m. bJL sobre oobjecto dassuas indagacoes. Foi para mo aCoun-

bra e Ihc confiou todas as noticias que possu.a, os desenhos c cxeni

Ses ccos das plantas. O Dr. Brotero tudo exammou attentamen-

t e xaoTardou em reconhecer ,
que a planta da ipecacuanha fusca

ou a poaia do mato dos brazileiros era uma Cahcocca, genero que co-

mecou aapparecer descripto na edicao de Gmelin do Systema planta-

rum, posterior a 13.' edicao de que fallamos. Ficou po.s sendo a no-

ta especie a Calicocca ipecacuanha Brotero. Com as duas delcrmma-

c5es especificas a quests da origem botanica das ipecacuanhas toi Ue-

(initivamente resohida para a sciencia. Junto porem < "Wafto de

ter para isso concorrido do modo efficaz por que o fez o author, nao

deixou elle de encontrar tambem algum dissabor.

Dr. Brotero, logo que teve conhecimento do objecto, commu-

„iCou-o em Memoria sua a Sociedade Linneana de Londres
,

e:a essa

Mcmoria ajuntou copia da estampa que o Dr. Gomes lhc conhara.
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Deste modo o nomc do Dr. Brotcro, eminente como era cntre os bo-
tanicos, absorveu o do Dr. Gomes, e por forma tal, que esle nao se
accommodou depois facilmente com a obscuridade a que o condemna-
vam em urn objecto

, para esclareeer o qual tao efficazmente eontri-
bmra. Por mais mfelieidade succedeu que o Dr. Gomes, reconhecen-
clo por menos perfeitas as estampas que confiara ao Dr. Brotcro rc-
iormou-as^e mandou exemplares das estampas reformadas ao mesmo
Dr. Brotero o qual muito as gabou, e teve logo o cuidado de asre-
mettcr aos botanicos com quern estava em relaeao. Trouxc isto ain-
da ao Dr. Gomes a pequena contrariedade de ler no Diccionario gran-
de das sciencias medicas, que o Dr. Brotcro reformara as estampas da
ipecacuanha a vista dos cxemplares da planta, que lbchaviam sido re-
in eltidos pelo Dr. Gomes; quando o caso aconteceu do modo que re-
lerimos No mesmo Diccionario igualmenle se engana oSr. Merat at-
tribmndo a certo author, por nome Colomb , as primeiras noticias
acerca da cultura da ipecacuanha, quando ja antes o Dr. Gomes de-
ra disso noticia na sua Memoria sobre a raiz.

De tudo isto se qucixou ellc para Paris aos professores Virev e
Uiaumcton

,
com os quaes se corrcspondia

j mas por fim a todos se
fez justica completa

, dando-se a Memoria dos Drs. Brotero e Gomes
oque de dirato pertencia a cada urn. O.lornal complcmentar do Dic-
cionario das sciencias medicas, no seu numero 45, foi o primeiro es-
cripto onde comecou a fazer-se essa justica, da qual nunca mais sedu-
vidou em escnpto algum ulterior.

que dissemos como historiadores ficis para honrar a memoria
do Dr. Gomes, de modo nenhum se entenda alcancado & custa de on-to memoria dlustre

, e que muito respeitamos , \ do Dr. Brotero
l\unca podiamos suppor, que o caracler honcsto deste insigne profes-
sor concorresse com acto algum de menos lealdade para o que occor-

I£V5? ° VfCnd° T.
aUribuir scn5° a desintelligencias involunta-

Tz o n,rnel°lo

imi eit

°\r qm S^^nte se sabe fora donosso
pa z o que nelle se passa Alem de tudo estas qucstoes de prioridade
entrc homens de scienca nao devem surprehender quando lembre
quanto custa qualquer passo alcan?ado no progresso dos conheeimen-

SifTK r qUCm
,°

C°nSegUe dar n5° ha IWii mmca mmtamais satisfacao do que a de vir a ter na historia da sciencia o logarque por isso lhe compete. 5

o ..
i)

AJ.— Observacoes botanico-medicas sobre plantas do Brazil— foi

It d"
aUth0r'^ue mais conhecido o fez entre os botanicos, e

iue deu ao seu nome direilo dedomicilio nogrande catalogo dos con-
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tribuintcs para este interessante ramo dehistoria natural. Foram pu-

blicadas em dous fascicules, contendo ambos a descr.pcao em latim e

portuguez de quinze especies de plantas ,
quasi todas mal connects

Lites'ou de tol desconhecidas. O author nao so fez assin,
.

conheeer

outras tantas especies, algumas inteiramcnte novas ,
mas»

mo entre ellas generos igualmente novos, como sao osdous a que aeu

o nome'de Guapeba e Hancornia , ambos tao bem estabelpcdos que

foram assim recebidos, especialmente o ultimo, por todos os botam-

cos genero Hancornia recorda um Chefe de Divisao inglez aonos-

so servico ,
que foi particular amigo do author ,

navegou com elle

,

e mostrava especial interesse pelos estudos de historia natural, sendo

isso mdtivo de lhe ser dedicado pelo Dr. Gomes o novo genero.

Foi tao cuidadosamente elaborado este trabalho ,
as desmpcoes

botanicas feitas com tal arte, que um celebre botanico ^Robert
Brown, fallando a sen respeito, chama-lhe . a «Pf^™k^
mesmo botanico, dando noticia de uma nova orchidea do Brawl, des

™
ntTpor elle eestampada no vol. 41 do Botanical Magazine de Cur-X H48, e reconhecendo na planta um genero novo, dedicou-a

^Gomes,' pelo servico que prestara com as suas **"*%£.
tanico-medicas, especialmente na parte phytografica. A btlla orcm

dea brazileira ficou sendo a Gomesia recurva R. Br.

Entre as doencas proprias aos habitantes do Brawl form especial-

mente a attencao do Dr. Gomes a das boubas. E o yaws o pan a

framboesia dos authores, que Hume comecou por observar e descra

Ter na Jamaica em 1744 , e que para o Brawl ,
onde a doanp tern

physionomia especial, havia sido apenas md.cada por P.son na.*wi rae

oicina braziliense. O Dr. Gomes, aproveitando pois a,c»£
nfferecia de examinar nos engenhos de assucar e mais estabelccimeri

totde sor

e

av

e

o

X

s esta doenca ali muito frcquente, pode assim estuda-la

e fazer a sua descripcao. resultado foi a publicacao do seu-En-

saio sobre as boubas— no qual apparecc pela primeira vez a noticia

rircumstanciada do que se observa no Brazil a respeito de uma doen-

ca, que se suppoe originaria da Africa, levada a America pelo tran-

ce, da escravatura, quasi exclusiva da raca preta, e que nas sras ior-

mas mais genuinas o author nao pensa, como outros medicos que w-

ia uma simples manifestacao da infeccao syphil.tu*
,
»«"

doenca de natureza especial, ecomo a syphilis tambem essencialmen-

tC C

°As
S
observacoes sobre acanela do Rio de Janeiro foram encarre-

gadas ao author pela Camara Municipal d'aquella cidade. Na Memo-
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na escripta aeste respeho, cquc nunca sepublicou, l o author come-
ca daado conta da introduces© da cancleira no Rio de Janeiro, a qual
elle attnbue aos Jesuitas

; compara depois o clima e o solo do Rio aos
de Ceylao, a patria por exccllcncia da canelcira

; e mostra nao se reu-
mrcra no Rio todas as Condicoes de boa aclimatacao e cultura da ar-
vore. Comtudo nao deixa por isso de indicar o que Ihe parece mais
oonv«niente a seguir para alcancar a melhor cultura da planta, a se-
paracao da casca, o modo mais convcniente de a scccar, de a acondi-
cionar, e de a fazer transportar. Igualmente trata dos outros produ-
etos que se podem aproveitar da planta , como sao a canfora que se
cxtrahe da raiz, a cssencia da casca, e assim alguns outros.

author, na mesma Memoria e em appcndice, occupa-se igual-
mente da introduced e cultura no Brazil das arvorcs da pimcnla, do
cravo e da noz moscada.

Senado do Rio de Janeiro, cm officio de 9 de Maio e de 21
de Novembro de 1798, agradcccu em termos obsequiosos o esmera-
do trabalho do author, prometteu leva-lo ao conhccimento do Vice-
Rei no Rio de Janeiro edo Principe Regente, emandou-o guardar no
sen archivo.

No anno immediato aquelle cm que terminava a commissao dos
cmco annos no Brazil

, oulra , importante tambem , se preparava ao
Dr. domes. Em 1802 por causa dos Argelinos cruzava no estreito de
Gibraltar uma esquadra portugucza composta de urna nao, trcs fraga-
tas e ires bergantins. * Assaltada de uma epidemia de typhos, foi por
dies ternvelmente maltratada. Attribuiu-se aos sens effeitos a facili-
dade com que lora prcza dos Argelinos a l'ragata Cisnc , commanda-
da por urn official franccz ao servico portuguez

, por nome Deshon ,

e que andava a corso scparada da vista da esquadra. 3 Os outros na-
vies quo a compunham

, surtos na bahia de Gibraltar, nao ousavam
sanir a navegar pelo lastimoso cstado das suas tripulacGcs, e so dous,
uma tragata cum brigue, foram m'andados para Lisboa carregados de

l Dflvemos rectiflcar o que flwmos imprirair. Soubemos depois que a Memoria
sobrc

a cnacleira lora impressa no Rio de Janeiro por conta do governo.

«mri v ?/ b
1??? d'Alfiuqoerque, asfragatas Cisne, Phenis e Ulisses, osber-

gantins Voador, Heal Joao e Gaivola. Commandava a esquadra do Estreito o Chcfc
«Je Esquadra Diogo Jose de Paiva e Silva.

'Parece que nao Bra so o mao cstado da Iripulacao a causa do desastrc da Fra-
B«* unt: eottlta que a surprehendera oinimigo. Odesgosto do brioso Comraandan-

Pon d!
q"° Pr T u a sohrcvivcr ° suicidar-se

; o que fez arrcmecando-sc sobrc a
ponu de uma espada.

MEM. DA ACAD.— L* CLASSE— T. tt. P. I. 2
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doentes. l Nestas circumstancias o Viscondc d'Anadia ,
entao minis,

tro da marinha, recorreu ao conselho do Dr. Gomes, o qual propoz

todas as medidas de policia sanitaria que julgou conveniences ,
e en-

tre ellas ade mandar urn navio hospital, onde fossem receb.dos etra-

tados todos os doentes da esquadra.

ministro acceitou os conselhos do Dr. Gomes ,
cuidou de os

p6r logo por obra ; mas alem disso entendeu que o melhor modo do

Hies segurar o effeito era mandar, para tratar os doentes edirigir to-

das as outras medidas sanitarias, o que tinha sido o author d ellas.

A 2 de Abril de 1802 partiu com effeito o Dr. Gomes na fra-

o-ata Thetis que se deslinou para hospital da esquadra, e foi ctrmpnr

a sua nova missao. Com tanta fclicidadc o fe», que no inn de dous

mezes emeio estava a epidemia completamente extmcta na esquadra ,

conseguindo reslitui-la a actividadc ,
p6-la ao abrigo de novos msu -

tos como o que soffreu cm urn de sens navios ;
on coneorrendo de

modo immediate e dirccto. para que a handeira portugueza continuas-

se segura a percorrcr a([uellcs marcs, onde fora semprc teimda eres-

peitada de todos.
,

. ,

As observacoes feitas por esta oecasiao a respe.to do typho e do

seu tratamento foram motivo do mais uraa pubheacao ,
a que (leu

p

titul ( |e— Methodo de curar o typho ou as febrcs mahgnas conta-

giosas pela effusao da agua fria.

uso interno da agua fria nas febrcs e, pelo menos, tao antigo

como Hippocrates; da applicacao externa e por effusao e que na an-

tiguidade nao sao do roesmo modo claras as nottcias. Em \1\H ap-

nareceu publicado em Edinbourg urn escripto do Dr. lurne
,

com o

;itu]o ^Medical reports on te effects ofwater cold and warm as

a remedy on fever and other disemes— <*oquol escr.plo sahirani rna.s-

duas edicoes ate 1804. Esta obra, de que o nosso author teve noti-

cia no anno de 1800, foi o incentive para elle fazer ensa.os sobre as

effusoes frias no tratamento das [cores graves ;
cnsaios para que ram-

to authorisavam os bons resultados- desta pratica, annunciados na obra

do Dr. Currie. A oecasiao que so offereceu para isso na epidemia de

Gibraltar era a melhor, o author nao podia deixar pois de a aprovei-

tar. E o que fez, e com a satisfacao de obter effeitos eorrespondentes

a sua expectativa. Estes bons resultados constaram ao Dr. Curiae
.
o

i A impossibilidadc do navegar a que chegon a esquadra pelos desas! osos eile

to, da epidemia foi mesmo julgada em conselho militar dos ofl.c.aes commandantei, 1MB

loVquaes era o Coade de Vianna, que entao eomrnandava o berganUm Voador.
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qual escreveu ao Dr. Bacta, com quern tinha relacoes, para dcste mo-
do obter do author as informacoes desejadas. Isto foi motivo de uma
extensa carta ao Dr. Currie , na qual elle dava miuda conta do que
observou. Esta carta foi depois impressa pelo Dr. Currie na ultima
edicao da obra citada (t. 2, pag. 531), c alii cxprime o medico in-

glez o grandc aprcco cm que teve as observacoes do nosso author, c

o seu especial merccimento.

E curioso ver nos cscriptos desse tempo tao hem formulados al-

guns dos principios das actuaes doutrinas da hydro-sudo-therapia, que
para alguns sao rcputados como uma novidadc nascida dcssas doutri-

nas. As effusoes frias sobre a pelle quente e mesmo coberta de suor
e ali objecto claramente exprcsso ; mas alem disso sao cuidadosamen-
te indicadas as circumstancias cm (pie cssas applicacocs sao innocentes
ou proveitosas , assim como aquellas em que podem ser muito preju-

diciaes. As doutrinas zoonoinicas dc Darwin estavam cntao em certo

grao de favor na opiniao dos medicos, c ao nosso author forncceram
maneira de explicar os factos de toda csta obscrvaeao , c de os ligar

pela forma que juigou melhor ; mas com o bom senso que o distin-

guia cm tudo que escreveu, como medico, nao usou elle dessas dou-
trinas, conforme o seu proprio dito, seuao ate o ponto em que se po-

de confiar de todas as theorias em medicina.

Niio obstante o achar-se extincta a epidemia, o Dr. Gomes coo*
tinuou a permanecer na csquadra de Gibraltar ate 31 de Marco dc
1803 em que desembarcou , tendo emprcgado quasi um anno nesta

commissao. Em attencao ao seu mao estado de saude c aos servicos

prestados, p6de iscntar-se do servico de embarquc , e por aviso de 6
de Abril de 1804 vcio fazer servico no hospital da marinha. Em Se-
ptembro do anno scguinte reccbeu , alem disso, a nomcacao de pri-

meiro medico do hospital militar da Corte.

Por estc tempo haviam sido remettidas do Brazil divcrsas quali-

dades de cascas
, que vieram lisongear a esperanca de podercm sup-

prir a quina peruviana. Governo remetteu estas cascas para osdif-

ferentcs liospitacs de Lisboa e Coimbra, convidando os praticos a cs-

tuda-las e a determinar o seu vcrdadciro valor. Occupou-se imme-
diatamente dcste objecto o Dr. Gomes, e, scgundo o seu costume, em-
penhando todas as diligencias para alcancar um rcsuhado ntil, o que
vara a conseguir, e de modo assignalado. Foi com effeito consequcn-
cia de todo este trabalho a sua deseoberta do chinchonino , cuja pri-

meira noticia appareceu'na publicacao que fez com o titulo de-— En-
saio sobre o cinchonino, e sobre a sua inihiencia na virtudc da qaiaa

2*
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e de outras cascas. — Este escripto foi imprcsso nas— Memorias da

Academia, t. 3, anno 1812.
,

As cascas da supposla quina, vmdas do Brazil c submettidas ao

exame do author , foram as de Pernambuco e Piauhy ,
as do Rio de

Janeiro, e as de Camamu, povoacao ao sul da Bahia. Estas cascas sao

mencionadas na Quinographia de Velloso. Julgou-se que as de Uma*

mu pertenciam dPlumeria obtusa, as de Pernambuco e Piauhy 4For-

tlandia hexandra, e as do Rio de Janeiro a Buena hexandra Pohl. JNo

exame destas ultimas occupou-se uma comrnissao da Academia, compos-

ta dos socios Jose Bonifacio de Andrade e Si ha ,
Sebastiao Francisco

de Mendo Trigoso e Bernardino Antonio Gomes, os quaes deramron-

ta doseu trabalho n'uma Memoria publicada em 1811 not. 3. p. 2.

das—-Memorias de Mathematica e Physica da Academia.

Os estudos feitos a este rcspcito eonstaram de ensaios ehmeos e

exames cbymicos. Os ensaios clinicos davam para todas estas cascas

qualidades mais ou menos antipcriodicas. Os exames cbymicos den-

Tarara principalmente do modo de analyse proposio cscguido por Yau-

quelin para as cascas de quina, as quaes elle classificou como e sahi-

do em tres grupos, a saber :— as que prccipitam pela gclatina e nao

ofazem pelo tanino,. ncm peio emetico;— as que precipitam pclo ta-

nino, mas nao pela gclatina ;— as que precipitam pela gelatina, pe-

lo tanino e pelo emetico.

Por este trabalho dc Vauquelin, que foi o mais notavcl na bis*

toria das analyses da quina antes da descoberta dos sens alcaloides, U-

cou-se acreditando, com o cclebre cbymico franccz, que as mclhorea

quinas erao as da terceira classe
;
que as outras deriam considerar-se

tanto mais inferiores, quanta menor fosse o numero dos tres rcagen-

les, gelatina, tanino c emetico, que produzissem precipilado nas suas

dissolucoes ; e que as cascas , cujos solutos nao prccipitasscm por ne-

nhum dos tres reagentes , se clevia negar a qualidadc de vcrdadeiras

quinas. Guiados por estes principios, e em \irtude dos resultados ob-

tidos a respcito da quina do Rio de Janeiro , concluiram os commis-

saries da Academia, que acasca do Rio de Janeiro devia ser uma ver-

dadeira quina, precipitando o seu decocto, como o fez, nao so com o

soluto de gelatina, mas tambem com o de tanino.

E o que se podia i'azer e concluir com os dados que a sciencia

entao subministrava. Tudo levou, -porem, o espirito do Dr. Gomes a

nao se contentar com este estado deconhecimentos, cproseguuulo nas

suas indagacoes, acabou por achar o verdadeiro modo dc resolver est

la e outras importances questoes da quinologia. Record ieceu que o-difr-
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tioctivo das quinas era a existcncia de certos principios immediate!

,

especiaes a sua composicao ; separou una desles principios, o cincho-

nino ; e mostrou que o mclhor mode- de determinar o valor destas

cascas devia estar naturalmcnte nesta separacao, e na apreciacao quan-
tilativa do producto separado.

Para bem avaliar a descoberta do Dr. Gomes devemos lembrar,

que o fao*o chymico, que mais depressa a preparou, foi a reaccao acha-

da pelo Dr. Maton, o qtial foi o primeiro a nolar, que as dissolucoes

de quina prccipitam pelo tanino. D'aqui seguiu-se o erro de Seguin .

O qual suppoz por isso que as quinas continham gclatina. Veiu depois

o Dr. Duncan fazendo Arer que o prccipitado obtido das quinas por

meio do tanino era soluvel no alcool, como nao succedia com oda ge-

latina. Mas nem Duncan , ncm depois Vauquelin haviam conseguido

separar o principio ou principios especiaes, que nas quinas sao a cau-

sa dessc precipitado. E isto o que pela prirneira \ez conseguiu onos-
so author , e o que lhe deu as honras de descobridor de um dos ai-

caloides da quina ; descoberta que contribuiu a por depois outros ehv-

micos no caminho nao so de acbar os demais alcaloides das quinas
,

mas, alcm disso, estes e outros principios activos, que ulteriormenle

se foram descobrindo nas diffcrentes substancias vegetaes.

modo por que o Dr. Gomes conseguiu isolar o cinchonino foi

o scguinte. Dissolveu n'agua o cxtracto alcoolico da quina cinzenta
,

e tratou a dissolucao pela potassa ; obteve assim una cinchonino im-
pure, rcsultado da decomposicao, feita pelo alcali no sal de cinchoni-

no naturalmcnte existente na casca ; a purificacao do alcaloide e a sua

regular crystallisacao , conseguiu-as dissohendo no alcool o cinchoni-

no impuro, e tratando depois a tintura por meio da agua.

que levou o author a tratar assim pela potassa o extracto de
quina nao foi o suspeitar , que o cinchonino estivesse na casca unido
a um acido, o que alias depois reconheceu ou cntrcviu ; mas foi o ter

observado que os solutos de quina em geral prccipitam pelos alcalis,

e que nestes precipitados a potassa, por exemplo, dissohe a parte,

que elle suppunha constituida pela materia extractive oxigenada, emie
se tornara por isso insoluvcl, ficando nao dissolvida na mesma potas-

sa uma outra parte, que o author logo suspcitou ser formada princi-

pal mente pelo cinchonino.

author depois deste primeiro e mais importante resultado dos

sens ensaios, fez o exame comparado das (juinas vermelha , amarclla

ou calyssaia, e huanuco ou cinzenta, e notou as differencas : entre cs-

tas, por exemplo, que a quina calyssaia nao da os crystacs do cincho-



14 NOTICIA DA VIDA E TRABALHOS SCIENTIFICOS

mm que as outras separam ; facto em barmonia com o que lioje se

sabe melhor a respeito da composicao deslas cascas, c em especial das

amarellas , que conteem pouco ou nenhum cinchonino ,
abundando

alias em quinino. Outro facto verificado pelo autbor, e que julgamos

importantc, e o dc certas crystallisacoes confusamente formadas, que

observou nas paredes dos vasos em que obtinba os crystaes de cincbo-

nino ; crystallisacoes confusas ou incrustacoes, que elle diz scirem cons-

tituidas por materia alcaloide mais ou menos impura. Nao e muito

provavel que estas incrustacoes fossem formadas principal mente de

quinino , o qual teria sido separado das quinas do mesmo modo que

e" o cinchonino, e que no processo do autbor teria crystallisado nessa

forma de incrustacoes depois do cincbonino, por ser o quinino, como

e, mais soluvel do que o outro alcaloide? Tudo o faz crer. E sendo

assim , nao podcremos dizer , que o Dr. Gomes teve na mao com a

descoberta do cinchonino quasi tambem a do quinino ,
a qual ficou

sendo todavia depois a das celebres chymicos l'rancezes, Pelletier e Ca-

venton ?

Outro facto chymico, -que o author observou tambem, mas que

so muito depois pode ser bem avaliado, e o da rcaccao da potassa so-

bre os alcaloides da quina , e a formacao ccnsecutiva do que se veiu

a chamar o cincholino ou quinolino. author notou com effcito nos

seus ensaios sobre a quina amarella, que pela accao da potassa sobre

o extracto , em vez de crystaes filiformes de cinchonino se separava

Wm& materia de apparencia oleosa, que e de facto a forma por que se

mostra o quinolino, o qual por conseguinte foi nesses ensaios prova-

velmente formado por meio da reaccao referida.

Conseguindo ter assim um dos mais importantes principios das

quinas , verificando nelle todas as propriedades physicas c chymicas ,

pelas quaes ainda hoje o reconhecemos , e admittindo alem disso de-

ver ser o cinchonino um principio activo das cascas, pode o author

perceber ainda que nao devia elle ser o unico. Se nao descobriu pois

quinino ,
previu a sua existencia, e preparou muito immediatamente

a sua descoberta : diremos mesmo, se se attendcr a tudo que rcfen-

mos, que ate o teria tido debaixo da vista quasi isolado.

— Ensaio sobre o cinchonino— foi em inglcz reproduzido no

Edinbourg Med. and Cir. Journal, vol. 7.°, pag. 120, e no Med. and

Phys. Journal vol. 27. Investigador portuguez, no n.° de Novem-

bro dc 1811, pag. 297, e no vol de 1812, pag. 36, da noticia da

mesma obra. Os rcsultados obtidos pclo Dr. Gomes foram geralmen-

te recebidos como bem provados : na parte historica da analyse das
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qumas o seu nome nunca mais deixou do figurar a par da descoberta
do cinchonino. Um fado mao, porem, permittiu, que fosse no seu pro-

prio paiz, e no unico jornal de medicina portugueza entao existente,

onde apparecesse opposicao as ideas do author. A descoberta do cin-

chonino foi ali posta em duvida, as razees de sciencia para isso pro-
duzidas loram dadas por insufficientes e especiosas, e ate de erros de
-sciencia o author foi accusado. Debalde mostrou elle os dos seus an-
tagonistas, elhes pcdia que rcpetissem as suas experiencias, epor ob-
servacao propria mostrassem a falsidade da sua ; nao o conseguiu, mas
nem por isso continuou mcnos a opposicao que lhe fizeram. Infeliz-

mentc nao permittiu o seu temperamento conservar-lhe o sangue frio,

<pie devia fazer facil a excellente posicao em que se achava nesta ques-
tao, aqual nao deixou com tudo isso de lhe causar bastante e nao ine-

recido dcsgosto. Mas nao revolvamos mais sobre cstc assumpto aseiu-
zas dos que descancam, e contentemo-nos denotar em satisfacao a me-
moria do author

, que nos contcmporancos e nos que vicram depois
elle achou intcira justica feito a um trabalho, que na historia da ana-
lyse das quinas , e mesmo na das analyses vegetaes era gcral , pdde
dizer-se que marcou e'poca ; hastando lcmhrar para isso que a desco-
berta do cinchonino precedeu a da maior parte dos outros alealoides,

e alem disso preparou a de quasi todos ellcs de moclo immediate
;

porque o processo para os obter gcral mente e fundado nas mesmas
reaccoes, que serriram para a scparacao do cinchonino, isto e, nas
que rcsultam principalmentc da accao dos alcalis sobre os solutos ve-

getaes feitos com as substancias que contecm os ditos alealoides. '

ultimo servico feito polo Dr. Gomes , como medico militar ,

foi no lazarcto de Lisboa tratando dotypho 445 doentes mandados da
esquadra que tinhamos cruzando em Gibraltar. 2 Foi rnais uma oc-

10

i)

1 A desgracada polemica , a quo nos refcrimos, podc vcr-se nos N. os
8, pg. 90 i

0, pg. 291 ; 11, pg. 370; 11, pg. 447 c 449; 20, pg. 277; 35, pfr. 202; 36,
g. 296 do Jornal dc Coimbra : e no Invesligador dc Abril 1813, pg. 206.

2 Os accideiites dessa ordem a bordo das csquadras portuguczas parecc que eram
entao frequcntes, o que nao abona o cslado da sua policia sanitaria. Alem do que ja
referimos de outra esquadra, na qual o Dr. Gomes lev'e a combater igual calamidadc.
tambem em 1794 a incsma cpidemia do typhos assaltou uma lerceira" esquadra

, quo
nos portos da Inglalerra so por isso fe« a despeza de 800:000 eruzados, nao tendocus-
lado mcnos dc 12:000 eruzados a gratificacao dada a um medico inglez

, que foi eon-
vidado pclo cmbaixador portuguez em Londres para sc encarregar do tratamento dos
dilutes a bordo. Custou alem disso esle desastre o desairc de sc ler prccisado para
soocorrera esquadra inendigar o auxilio da sciencia estrangcira , o que tamenta coin
tanta mao o Dr. Gomes, dando conta deste facto. Estc desairc e avultada despeza nio
"vcram logar com as duas csquadras, soccorridas pelos cuidados do Dr. Gomes.
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easiao de empregar as ablucoes frias, ede obter as vantagens que ha-

via ja" alcancado por este tratamento. modo, porem, por que o))r.

Gomes se encarregou clcsta commissao, por que a executou e deu lo-

gar a sua exoneracao do servico militar , pode servir para mostrar a

feioao especial do caracter que o distinguia, e nao e menos urn exem-

plo do modo injusto e ingrato, por que sao avaliados tantas vezes os

bons services, e por igual forma apreciados os que OS prestam.

Fazia* entao as vezes do Intendente de Marinha um Contador da

mesma, por nome Fonseca. Sendo pelos regulamentos do tempo sub-

ordinados a Intendencia de Marinha os empregados de saudc do hos-

pital naval,
l succedeu receber o Dr. Gomes d'aquelle empregado uma

ordem concebida em termos pouco discretos, na qual o mandava cn-

trar no lazareto e tratar os docntes de que fallamos.
z Esta ordem ,

alem do que tinha de inconsiderada na (orma, obrigava o Dr. Gomes

a um servico penoso e arriscado, que mais naturalmente pertencia aos

medicos do lazareto, subordinados a Junta de Saude, e que eram as-

sim poupados com sacrificio alheio. Uma similhantc ordem era pots

a mais propria para fcrir a sua susceptibilidade , c para nao passar

scm alguma manifestacao da sua parte. Como porem a cxecutana

.

Regeitar a commissao ,
pensou elle , nao o podia como subordinate

que era e em quanto fosse empregado ;
pedir a sua deinissao nnrne-

diatamente ,
pareceria querer evitar o risco e a difficuldade da com-

missao. Nao adoptou pois nem um nem outro arbitrio
:
a sua resolu-

cao foi entrar immediatamente e deixar-se fechar no lazareto
,
tratar

as doentes o melhor que podesse, e levar assim ate o fim a sua com-

missao. Acabada, porem, assentou pedir a sua demissao de todo o ser-

vico militar de que seachava encarregado. Neste pcd.do houve-se ain-

dn com tanta moderacao ,
que nenhuma (pieixa lhe scrvm de iunda-

t Este estado e modo de servico nao cessou de todo scnao mais tarda em 1833

,

sendo Director do Hospital de marinha um dos Mhos do Dr. Gomes, oqual no rema-

de da Snr." D. Maria II pode conseguir livrar desta subordinacy o servico do hospi-

tal, c mesmo a direccao de todo o seivico de saude naval, os quaes so liearam ml1 ™'

mediata dependencia da Secrctaria dc Estado dos ncgocios da Marinha e Ultramar. JNo-

tavel coincidencia de acontccimcntos, puramente casual na verdade, mas que dcu occa-

siao ao filho de concorrer para cmendar um mal, que fora em parte a causa da mjus-

tica fcita a seu pai.
-a a

2 Esta ordem, como poderia ser para o empregado menos considerado, era assim

Ko medico do hospital real da Marinha Bernardino Antonio Gomes sc apresenla-

ra ao Commandante do Presidio da Trafaria para o coadjuvar no curahvo dos doentes,

que descmbarcaram da fragala Carlota , na conformidade das ordens que reccbi a este

rcspeito.— Lisboa 26 de Julho de 1810. Fonseca.

»
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raento ; allegou so o seu mao estado dc saude e a precisao dc atten-

dee, melhor do que ate ali Ib'o pcrmittira o servieo publico, aos in-

teresses da sua familia.

Como seria atlendido similbante pcdido de urn medico, que ba-

via sorvido durante treze annos na Armada e nos hospitaes do modo
distincto que temos referido ; c que tinha alem disso adquirido den-
tro e fora do paiz urn nome como homem de sciencia? Foi receben-
do do Consclho da Regencia

,
que cntao dirigia os negocios publicos

em Lisboa, a simples demissao que pedira, concebida nos termos se-

guintes e firmada em 22 de Septembro de 1810:
« Principe Rcgenle nosso Senbor, attendendo a impossibilida-

de cm que se acba por suas molestias para continuar o sen Real ser-

vice o medico da Armada Bernardino Antonio Gomes, foi sfrvido,

por Portaria dc 6 do corrente mez expedida a esta Real Junta da Fa-
zenda da Marinha, acceitar-lbe a demissao que pedc. »

Com algumas linbas pois de uma .simples Portaria se passou as-

sim uma csponja sobrc os servicos do Dr. Gomes, se lancou noesque-
eimento o zelo que nelles empregou, o desintcresse e patriotism*) com
que ate cedeu em beneficio do Estado durante a guerra com a Fran-
ce, da importancia de mais de dous annos de sous vencimentos como
medico da Armada, oflerocimento que lhe havia sido acceito por Avi-
so de 11 dc Novembro de 1809.

favor, porein, que o Dr. Gomes nao pode alcancar na opiniao

dos que governavam, teve-o ao menos, e amplo, na conflanca do pu-
blico. Dependcnte desdc cntao e exclusivamente do exercicio da clini-

ca civil, acbou nella toda a compensaeao que podia descjar. A sua po-
sicao como medico civil immediatamente ou em pouco tempo teve to-

do o desinvolvimento de consideracao e de interesses, a que se podia
aspirar na Capital. Nunca

, porein , as occupacoes e o attractivo de
uma brilbanie clientella poderam diminuir no Dr. Gomes as suas ten-

dencies esscncialmcntc estudiosas , c desejo de aproveitar todas as

occasioes que se lbe ofFereciam para promover quanto podia os pro-

gresses da sciencia, e sobre tudo aproveitar o que ella tem de util na
sua applicacao.

Entrou como socio da Academia Real das Sciencias cm 1 9 de Ja-

neiro de 1810, e passou a effective no mcz seguinte. Ja fizemos men-
<;;lo de alguns dos trabalbos, pelos quaes o Dr. Gomes contribuiu co-

mo academico ; nao foram porcm os unicos ; teve outros, c entre el-

ies liguram de modo especial os vaccinicos.

O beneficio da vaccina foi aproveitado em Portugal pouco depois

MEM. DA ACAB 1.° CLASSE T. (I. P. I. 3
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da sua descobcrta. A pHmeirt publicacao do Dr. Jenne* _asppa*eceu

em 1798, e ja no anno seguinte medicos portuguezes vaccinaram bo

hospital de vaccinacao entao existente em Lisboa.
l Em 1801 appa-

receu o priraeiro impresso sobre vaccina que se cscrcvcu em Portu-

gal : e do Dr. Domeier que perlendeu ser o primeiro que mtroduziu

a vaccina em Lisboa , o que nao e exacto, po*qoe bouve antes
,
coma

vimos ,
quem o fizesse. Seguiu-se a esta publicacao a do Dr. Manoel

Joaquim Henriqucs de Paiva, com o titulo de— Preservative das be-

xigas ou historia da vaccina etc.— impressa por ordem do Govenio.

Muitos artigos foram ainda apparecendo sobre o mesmo objecto no In-

vestigador e Bibliotheca Universal. Em 1 801 ,
por dihgone.a do \ i-

ce Reilor da Univcrsidadc , Jose Monteiro da Rocba ,
ereou-se em

Coimbra urn Inslituto vaccinico. Em 1805 vaccinaram-sc pela pri-

meira vez dous Principes Portuguezes , c foram Suas Aitczas a bar.

Infanta D. Isabel Maria e o Snr. Infante D. Miguel. Na India Portu-

gueza vaccinava-se em 1806 e 1807.

Se deste roodo ,
porcra , foi prosperando em Portugal a grande

descoberta deJenner, nao dcLxou clla tambcm de passar por algumas

provas. O succedido com um filho do Duque de Lafoes
,

que pouco

depois de vaccinado fora atacado de convulsoes c morrera, fez bastan-

te sensacao no publico e por algum tempo conlribuiu pafa paralyser

a vaccinacao , sem que a isso obstasse o bom senso e illustracao do

Duque, a quem a magoa de perdcr o filho nao apaixonou de modo

que nao rcconhecesse ter sido a mortc accidental c nao devida a vac-

cinacao ,
perseverando por isso em fav.orecer esla practica com a sua

influencia. ,. f
.

Mais soffrcu o progresso das vaecinacoes com a pulmeacao le.ia

em Londres no anno de 1808 pelo Dr. Heliodbro Jacmtho de Aran-

jo Carneiro, depois traduzida em portuguez corn o. titulo dc—- uene-

xocs eobservacoes sobre a practica da inoculacao da vaccina edosseus

funestos effcitos.— Arespeito deste escripto disse o Dr. Gomes: « es-

ta obra e tal, que o sen author parece tcr tido cm a foster o mesino

intuito de Erostrato, quando queimou o templo de Diana em Ephe-

so; istoe, (juiz-sc fazcr celebre por una singularidadc, pela <pial me-

recia soffrer realmentc a rnesma pena que so impoz ao sen prdtoty-

po. »
z

i v. Bibliotheca Universal N.° 3, art. 4.\ e Investigate Portuguez Jan. 1812.

, vide-Colleccao de opuscules sobre a vaccina N.» 2, pg. 23. Sobre a obra do

Dr. Hcliodoro podc ver-se uma analyse feita no Invcstigador Portuguez, Deseratoi

1811, pag. 173, e Janeiro 1812, p$', 352.

4
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Finalmente vein intcrromper e quasi dc todo fazer esqucccr os

trabalhos vaccinicos, o que devia rcalmente absorver todas as atten-

coes, a invasao franceza de 1808. Passada esla crise politica c em 8

de Abril de 1812 o Dr. Gomes por meio dcuma nota dirigida a Aca-
demia chamou de novo a attencao sobre este importante objecto.

resultado foi a crcacao do Institulo vaeeinico, organisado no seio mes-
mo da Academia.

servico da Inslituioiio vaceir.ica , todo graluito , foi 1'eito par
oilo membros da Academia. Compozeram em principio esta commis-
sao os Drs. Francisco Elias Rodrigues da Silveira , Jose Feliciano de
Castilho, Jose Piubeiro de Freilas , Jose Maria Soarcs , Jose Marlins
da Cunha, Francisco Soares Franeo, Francisco de Mcllo Franco, e Ber-
nardino Antonio Gomes. As vaccinaeoes faziam-se duas vezes por se-

mana. No (im de cada anno urn relatorio dava conla a Academia da
estatistica das -vaccinacoes, e dc tudo o mais qutnto a observaeao ti-

nba mostrado que increcessc scr rei'eiido sobre tao interessante obje-

cto. Coube ao Dr. Gomes fazer alguns dos primeiros relatorios , os

ps quaes existem impresses nas Mcmorias da Academia, t. 3.°, p.'° 2.\
pag. 46 c 72, e nos opuscules vaccinicos da mesma Academia.

No primciro anno da Instituicao vaccinica o numero dos vacci-

nados foi pouco mais de 3:000 , nos scguinles foi augmentando sue*
cessivamenle ale cbegar em 1817 a 19:000. Teve pois o Dr. Gomes
a satisfucao uma vez mais de concorrer para nm servico util , empe-
nbando pgra isso, junlamentc com os sens collegas, o zelo, scicsicia c

amor do paiz que o dislinguiam.

Mais urn cargo publico, o de membro da Junta de Saude, para
que foi nomcado em Agoslo de 1813, dcu logar a outro trabalbo

,

que publicou com olilulo dc— Mcrnoria sobre o modo dedesinfcclar
as cartas.— A preeisao de esclarecer oGoverno sobre este objecto foi

p motive que teve o author de emprchender similhante publieacao.

O author teuton uma serie de experiencias com o fim de deter-

Klinar opoder desinfectante dos principaes agentes que se usa empre-
gar. como sao o vinagrc, o acido sulphuroao, e o cbloro ; alem dis-

so fez por provar, que era possivel levar adesinfeeeao ao interior das
cartas scm as abrir nem golpear.

Para resolver siinilhantes questoss em relacao as infeccoes ver-

dadeirameate miastnaticas, o objecto nao era faeil, como nao e quan-
go prende na sciencia com a supposta existencia dos principios "mias-

ma ticos
, que .ate hoje nao se podcram ainda isolar e reconhecer por

ohservacfio directa. Uma analogia, porem, se admittiu sempre, e ©' a

3 *
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d esses principios miasmaticos com as emanacoes putridas. Foi condu-

zido por ella que o author dirigiu as suas expcriencias ,
chegando a

deduzir de tudo, que a desinfeccao das cartas pode fazer-se ao abrigo

de toda a suspeita , expondo-as as fumigacoes sem as abrir nem gol-

pear; eem segundo logar julgou ter provado que dos tres agentes fu-

migadores apontados o aeido sulphuroso e o mais energico ,
depots o

chloro , e em ultimo logar os vapores de vinagre. Esta Memoria foi

traduzida em inglez e lida na Sociedade Real de Londres no anno tie

1815, ealem disso o seu resumo publicado no vol. 36, pag. 25S do

Medical and Physical Journal.

Pouco tempo depois, e no meio das numcrosas ©ccupacoes clini-

cas que muito se Ihe mulliplicavam, comecou a attencao do Dr. Go-

mes a dirigir-se de modo particular para o estudo das doencas de pel-

le. A elephantiase entre todas foi a (pie lhe excitou mais estudo. Pa-

ra isso colligiu todos os esclarecimentos que pode alcancar relativamen-

te ahistoria dadoenca no nosso paiz, onde foi antigamente ainda mais

commum do que e hoje ; e tambem a respeito dos hospitaes cle Laza-

ros ou das Gafarias, entao cspalhadas em numero notavel pelo reino

:

finalmente pediu e obteve observar seguidamente a doenca no hospi-

tal de S. Lazaro em Lisboa, o que so pode utilisar por espaeo de cin-

co metes no anno de 1817.

No meio de todas estas occupacoes urna commissao nova e extra-

ordinaria veiu surprehender o Dr. Gomes. Havia sido designada pa-

ra esposa do Principe Real, o Snr. D. Pedro de Braganoa ,
uraa

Princeza d'Austria , Sua Alteza a Snr.
a
D. Lcopoldina Carolina Jose*

pha. Governo devia mandar ,
para a fazer conduzir de Leorne ao

Bio de Janeiro , duas naos ; e com todos os outros officiaes da Gasa

Real, que foram nomeados para fazer oservico da Princeza, deviam a

dous' medicos e um cirurgiao da Camara, para isso especialmente no-

meados. Foram escolhidos para esta commissao estraordinaria os Drs.

Francisco de Mello Franco e Bernardino Antonio Gomes , e o distin-

cto e hem cOnhecido cirurgiao Almeida. Estas commissoes ,
que nao

se sollicitam e a que ninguem se pode recusar, silo por cxtremo hon-

rosas. Com a distinccao ({tie da a escolha do Soberano vai mvolvida a

da consideracao e opiniao publica que se alcancou antes, e deve sep

urna das causas dessa escolha e confianca Real. Aceerton pois, e sem

hesitar, o Dr. Gomes a commissao honrosa para que foi nomeado, e

ate o lim a executou com o zelo que sempre costumava, e alem dis-

so com a maior abnegacao de interesses pessoaes.

Partiu para Leorne, ed'ahi acompanhou a Princeza ate o Rio do
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Janeiro, onde so esteve seis mczes. No fim delles veiu de novo a Leor-
ne, encarregado ainda de acompanhar as dantas da Princeza, c por lim
regressou a Lisboa. Em toda esta commissao nao faltaram aoDr. Go-
mes testcmunhos de apreco da parte da Princeza e das suas da-mas

,

do lmperador d'Austria , e do Grao Duque da Toscana , com o qua!
tratou largamente em Florenca , e a cuja meza leve a honra de ser

particularmente convidado. ' Do lmperador d'Austria recebeu valio-

* A sefainte carta, escripla de Lcornc pela Condeasa de Kunburg, que era aCa-
mareira Mor da Princeza, e mais urn documento do que asseveramos , e serve para
mostrar o genero de impressao que deixou oDr. Gomes no animo das augustas perso-
nagens que leve a honra de acompanhar. L um documento a este respeito lanto mais
signiiicativo quanlo se ve ser drclado por uma senhora de elevado .csphilo e educacao

;

e ningueni como as senhoras dessa condicao sabe lao bem ser gralo e exprimir os'sen-
timentos delicados que mais eapazes sao de lisongear oamor proprio do medico e com-
pe»sar-lbe os cuidados edcsvelos proprios doexercJcio da sua laboriosa profissao. Trans-
crevemos a dita carta no idioma e do modo por que foi cscripla.

« Rade de Livourne , a bord du Si. Sebasticu lc 20 Septembre 1818.— Permer-
lez, Monsieur, que je remplisse ici un devoir de larcconnoissance encore avant de quit-
ter cc Vaisseau, qui nous rarnene vers notre patrie, celui de vous tracer ici Insuran-
ce de nos remercimens et dc notre gratitude etcrnelle pour vos soins envers nous , et
voire complaisance incomparable a notre cgard. Jamais, eher Monsieur Bernardino

,

nous n'oublierons la manicre si delicate avee laqucllc vous nous avez traite, votre pa-
tience et indulgence, votre zelc, votre activite pour soulagcr jusqu'au dernier des ma-
Jades, jusqu'a la plus petite indisposition

; rinteret si amical que vous avez Men von-
Ju temoigncr a chacun de nous, eloit parlui meme deja nn remede bien efficace, mais
je dois ajoutcr que la plupart de nous devons a vos soins la conservation ou le relour
de notre sanlc , et que nous vous estimons autanl commc medecin habile que commc
ami parfait, qui a vonlu sacrifier de si bon coeur le bonheur de rester dans sa famiite
qu'il venoit de rclrouver a Lisbonne, pour acompagner des etrangers jusques dans lcur
pays : aussi tous ccs etrangers sont devenus vos amis bien sincercs, il n'y a pas un de
nous qui ne vous soil attache* de coeur el d'amc

,
qui n'ait la plus grandc confiance

en vous, et qui ne frit prctc a vous scrvir en tout ce qui dependroit dc lui. Nous do-
vions beaucoup de reconnoissanee a sa Majcste le Roi d'avoir bien voulu nous destiner
un medecin pour nous acompagner, mais nous lui en devons doublement de vous avoir
dosigne, vous, Monsieur Bernardino; j'ai dil cola deja a notre Princesse dans une lot—

tre de Lisbonne
, et je le lui repeteiai dc Livourne , en meltant nos actions de graces

aux pieds de sa Majcste le Roi. Ce n'est pas seulement sur le Vaisseau que vous nous
avez prodiguc vos soins, mais e'etoit encore bien plus meritoire deles etendre sur no-
tre sejour a Lisbonne, on vous retrouviez votre epousc, vos enfans, oft chaque moment
de voire petit sejour parmi eux et vos amis devoit vous ctre precieux ; vous vous en
arrachatcs pour venir malgie la distance Irouver nos maladcs, une ou deux fois tous
tea jours, vous lours rendites la santi?, et voulutes ensuite vous arracher pour queique
temps, encore a votre familk

,
pour nous acompagner jusqu'au bout. Cher Monsieur

Bernardino, lout ce que nous pourrions faire, ne serait jamais en elal de donner une
idee de la reconnaissance que nous vous devons, votre souvenir rcsle pour loujours ern-
preint dans nos coeurs, puisse leciel vos benir, vous ramener bientot et heurenscnioiit
dans votre beau pays , et vous donner a vous et aux votres lout le bonheur que vous
meritez si bien. Se sont les senlimens dc tous mes compalriotes , nous sommes lc»

whos les uns des autrcs en parlant de vous, Rccevez, Monsieur, 1 'assurance d« la plus
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sos presentes. Ogovcrno portuguez, qucrendo recompensing o Dr. Go-

mes pelos servicos que assim prestou, galardoou-o com distinccoes ho-

norifieas;
1 de nenhum outro modo, porem, se altendeu ao sacrificio

flc urn medico, collocado na posicao clinica que elle occupava em Lis-

boa , e que tudo abandonou para satisfazer uma missao que se tmha

muito de honrosa, tambem tinha bastante de difficil, delicada, c nao

pouco dispendiosa. Effectivamente nao recebeu o Dr. Gomes por toda

esta commissao gratidcacao ou indemnisacao alguma pecumana.

transtorno que assim experimentou com tao longa interrupcao dasoc-

eupacoes que eram o principal recurso seu e da sua familia , nunca

pode depois de lodo repara-Io ; o que soffreu todavia com a mesma

estoica resignaciio que n'outras occasioes havia ja mostrado.

Nao perdendo nunca occasiao opportvma de estudo, eeomo a bor-

do, durante asdilatadas viagens" que fez ncsta commissao, lhe sobras-

se tempo para esse estudo, escreveu entao a sua Dcrmosographia. Nos

seis mezes que esteve no Rio de Janeiro observou a clepbantiase, mui-

to frequente no Brazil, eas outras doencas de pelle que ali o sac- tam-

bem e offerccem especialidadc. De todo este estudo resultaram, alem

da Dermosographia, os scguintes opusculos.

Carta aos medicos portuguezes sobrc a elephantiase ,
noticiando

inn novo remedio para a cura desla enfermidadc. Impressa cm 1820.

Memoria sobrc os meios de diminuir a elephantiase em Portu-

gal , e de aperfcicoar o conhecimeuto c cura das doencas cutaneas.

Impressa em 1821.

IVestes escriptos o author da uma noticia historica da elephantia-

se e das gafarias ou hospitaes de Lazaros em Portugal, comparando

o seu estado com o de oulros paizes. Propoe converter todos estes es-

tabelecimentos , cspalbados pelo rcino , cm trcs hospitaes de doencas

de pelle ,
que deveriam ser situados em Lisboa, Coimbra e Porto

; e

nos quaes , alcm dc serem reccbidos e tratados os doentes , devcria

instituir-se o estudo e o ensino desta especialidadc de doencas. au-

thor vai mesmo ate lembrar os recursos, que poderiam aproveitar-se

para sustcntar estes estabelecimentos, como seriam os rendimentos das

parfaitc cstioic ct consideration, avee la quelle j'ai l'honneur d'etre. — Votre servan-

ts— La Comtesse de Kunburg.
' Os titulos honorificos conferidos ao Dr. Gomes cm toda a sua vida torara , alem

dos scicntificos , o de Cavallciro da Ordcm de Chrislo concedido cm 12 de Dezembro

de 1812, o dc Medico Honorario da Camara em 8 dc Julho dc 1813, de Cavallei-

m Fidalgo cm 7 de Marco de 1815, e o de Fidalgo Cavallciro, no qual foi agraciado,

elle e pouco depois os seus tres filhos, cm 18 de Abril dc 1818.



DO MEDICO BERNARDINO ANTONIO GOMES. a. o

gafarias cxistentes eos das Merceerias instituiclas por alguns clos nos-
sos Monarchas e Infantes, nas quaes entendc, e hem, que nao se fal-

taria em nada as intcncoes dos instituidores
, provendo os logares de

merceeiros on mercceiras em docntes gafos, em vez de o fazer em in-

dividuos validos
;
parecendo cerlo que as oraeoes dcst.es uitimos pelas

almas dos Amdadores das Merceerias nao seriam mais attendidas pela
Divindade, do que as dos pobres doentes. Um reeurso apontado ainda
pclo author, de certo muito valioso, e cuja lembranca se rcsente da
e'poea em que foi proposto, ' e o da comersao da Patriarchal de Lis-

boa em Arccbispado, e o aproveitamento para estcs hospitaes da oeo-
nomia rcsultanle de similhante reforma.

author tratando alcm disso das differentes questoes da etiolo-

gia, da pathologia eda therapeutica da elephantiase, quanto ao trata-

mento cita exemplos, nos quaes lhe pareceu ter particularmente aprn-
veitado o hydroehlorato de cal, administrado internamente.

Foi tal o interesse que o Dr. Gomes tomou pelos pobres gafos

,

que nao se contentou de contribuir para o seu allivio com os esfcr-

<;os da sua intelligehcia; alem disso promovcu em Lisboa uma gran-
de subscripcao a favor dos que cxistiam asylados no hospital de S. La-
zaro. que mais alcancou

, porem , com isso foi ter o desgosto de
ver distrain' r para outros ohjectos o produeto da subscripcao, e de ser

de outros modos ainda contrariado pelos (pie cram entao os adminis-
tradores do estabelceirnento.

O livro publicado em 1820 na typographia da Academia com o
titulo de— Ensaio dcrmosograpbico ou suceinta e systematica deseri-
peao das docneas cutaneas— e um compendio das melhores doutrinas
do tempo sobre estas docneas , e a cxpressao da practica e eonheci-
mento especial alcancados pelo author sobre este rarno da pathologia.
Entao davam nelie a lei os celebres dermosographos William e Bate-
man. Foi seguindo principalmcnte as suas doutrinas e melhodo de
classifjcacao

, que o nosso author coordcnou o seu compendio. Aleru
de tudo fez elle o servico de regular nesta parte tocla a nomendatu-
ra mediea portugueza

, e nao e esse um dos menores merecimentos
de similhante eseripto , ate hoje o unico deste genero publicado na
nossa linguagem, e livro indispensavel na bibliotheca de qualquer me-
dico portuguez.

ultimo trabalho do Dr. Gomes foi a— Memoria sobre a cas-

ta raiz da romeira— imprcssa em 1822. Esta data confrontada
ca <

Era em 182.1..
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com a da sua mortc ,
que se verificou no anno seguinte ,

attesla que

ate quasi o ultimo instante da vida, nao deixou clle de se empenhar

em ser tao mil, quanto lh'o permittiam scus recursos de medico ex-

periente e de homem de muito estudo e sciencia que era.

A virtude anthelmintiea da romeira, apesar de conhccida naan-

tiguidade, havia de todo esquecido na medicina europea, sdm que des-

se esquecimento a tivesse podido livrar a exprcssa mencao de simi-

Ihante virtude, feita em um livro de medicina tao classico e conheci-

rlo como o de Celso. Foi preciso para restabelecer na Europa o uso

deste proveitoso remedio, ir buscar de novo oseu conhecimento a me-

dicina indiana. Os primeiros que deram noticia deste objecto em In-

glatcrra foram os Drs! Breton e Buchanan. Dr. Gomes ,
a quern

nao escapava facilmente noticia medica estrangeira digna de se apro-

veitar, apressou-se em experimentar o novo remedio, e nao Hie falta-

ram occasioes de poder logo veriflcar seus bons effeitos. A Memoria,

que delles da conta , reune quatorze casos de tenias que foram facil-

mente expulsas pelo cosimento da casca da raiz da romeira
;
alcm dis-

so expoz o modo de tratamento ,
que foi empregado nesses casos

,
o

que depois tem sido geralmente adoptado na practica ; e por fun re-

fere as experiencias que fez para poder explicar a accao do cozimento

da casca sobre a tenia e sobre os seus articulos isolados, ou o que o au-

thor chama vermes cucurbitinos.

OSnr. Merat em Paris publicou csta Memoria traduzida em fran-

cez, e foi por ella que em Franca se comecou a conbecer c usar a cas-

ca da raiz da romeira como antbelmintico e o melhor dos tenifugos

conhecidos.

Assim tcrminou a laboriosa carrcira scientifica do Dr. Gomes ,

e com ella pouco depois a vida. A sua organisacao, alias delicada, co-

mecava a abalar-se e a desfallccer talvez com opeso de tanta occupa-

cao ; a doenca em breve ganhou terreno , ate que exhaustas na lula

as forcas , a mortc poz termo a uma existencia tao curta como bem

empregada, em 13 de Janeiro de 1823, contando apenas 54 annos

de edade.

Dr. Gomes foi casado 22 annos. ' Deixou viuva e quatro fi-

Ihos. Apesar de tao curta vida e dos contratempos que nella expen-

mentou, ainda o sen trabalho pode grangcar aos filhos opequeno pa-

trimonio, que lbcs deu meios de completar uina educaciio, pela qua!

« Casou em 15 de Outubro de 1801 na Parochia de Nossa Senhora da Encarna-

;Io em Lisboa com D. Leonor Violantc Hoza Mourao.
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NOTA
SOBRE A APPLICACAO

SUBAZOTATO DE BISMUTHO KM MMJEA DOSE.

"epois que cm Agosto de 1852 apresentamos a Acadcmia uma
Memoria sobre a applicacao do subazotato dc bisraulho em alta dose.
tem oceorrido una bom numero de factos desta applicacao que mc-
recem ser notados, e que confirmam e amplificam algumas das pro-
posicoes (jue cnta'o estabeleccmos.

Antes de tudo cumpre dizer, que em consequencia da rcputacao
de Mr. Monneret, pela leitura muito geral que cntre nos se faz hoje
de obras e jornaes franeczcs de Mcdicina, c pela grande quantidade
de molestias chronicas do apparelho digestive que somos cbamados a
remediar e para que & vezes acbamos insufficientes os meios mais
geralmente adoptados, o subazotato dc bismutbo comecou a ser lar-
gamente emprcgado na pratica; e hem p6de ser que para esta voga
tifio fosse inteiramente estranha a approvaeao que a Academia se di-
guou dar ao nosso escripto. ,

uso desta substantia lornou-se muito gcral na pratica civil e
dos bospitacs, e nao se limitou a Lisboa ou .is Cidadcs mais populosas,
mas tem chegado a toda a parte. publico mesmo, ate scm conselho
oe facultative jd comeca a lazer uso desta droga quando scute des-
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arranjo do funccocs digestivas que suppoe scr do numoro daqiiella*

que ella pode remediar. ..

De tao extcnsa applicacao que entre nos se tern feilo d este

dicamento nos uttimos dous annus, julgamos podcr deduzir algun
>

co-

rollarios, em parte tirados da nossa pratica, mas amplamentc on r-

mados pelo que sabemos da pratica goal, e pclas inform. coc q

e

temos da clinica de alguns collegas que maior emprego tern teito

substancia e que nol-as quizeram communicar.

Em primeiro logar podemos dizer que tendo sido applicaao o

subazotato de bismutho em alta dose em tao grande *^™°!"'
e alsumas vezes pelo publico sem grande discermmento e sem con-

selho medico, contam-se muito poucos em que elle parecesse noc.vo.

So temos nolicia de urn caso acontecido em Coirnbra em que o suba-

zotato de bismutho produziu effeitos, que se assirmlhavam aos de urn

envenenamento pouco grave petos venenos irritantes. Os >ymptomu

(bram promptamente debellados, e o doente, pessoa mlclhgeule da

rofissSo, pode d'ahi a poucos dias fazcr uso d'esta mesm jubs n-

cia sem inconvenient e com decidida vantagcm. Este facto ic <

logar quando se comecava a estabelecer o uso do subazotato de b s

mutho, e nos attribuimos a ma qualidade da droga, em cuja^prepa-

radio nao havia ainda as devidas cautelas ,
os maos eftitoa enUo

ohservados. Em OUtros casos, nao muitos, parcccu que o utaloUto

de bismutho produzira irritacao do estomago ou dos iMe^mos ma

em alguns d'cstes casos ,ja havia antenormente imtafiao g^o-m^s

tma! em que seria melhor nao ter usado d'este med.camcnt, ou ter

csperado que o elemento phlegmasico pcrdcsso a sua agud, . .... A ua

toria de alguns d'estes factos nao e bastantc clara e Renvoi v
a -

que se possa scguramente avaliar qual fin a Pa^^n

~
,nento tomou na exacerbacao dos symptomas, e se outran circunslanuas.

esxranbas ao remedio, ou mcsmo a sua ma preparacao eoncorreram

para o menos bom resultado da applicacao. Fiea porem fora dcdu-

vida que da extcnsa applicacao que ullimamcnlc se tern Feito d esta

substancia enlre nos nao se tern seguido ineonvementc nolavel, e a -

bretudo nao se tern seguido os grandes males que se I£d™*
ceiar de taes applieacoes, se as aprehensoes que hav1a amda haj»uco*

,,nnos a respeito d'esta substancia fossem bem flindadas En3o po-

demos deixar de acrescentar que nao so o publico ji hi uso des»

nlcdicamento, sem tomar para isso conselbo medico, o que nao ap-

ovamos, mas ate alguns facultativos o empregam sem aquellas pr -

• Joes e recommendacoes que coslumam ter com subslancias medi.
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camenlosas toxieas on suspeitas: tSo seguros se julgam dies ja da sua
accao sobre a cconomia. Pela nossa parte podcraos asseverar que tendo
tido na enfermaria de S. Jose eonstantemente, desde que eomeeamos a
applicaeao do subazotato de bisraulho cm alta dose, doentes nesle usoj
ainda alt nao tivcmos um so cm que elle produzisse incommode de
cuidado or gravidade.

A segunda eonsideraeao ou corollario, que lemos sido levados a
tirar de tudo oque sobre esle assumpto bavemos oLsenado, eque nas
officinas pbarmaceuticas de Lisboa existe liojc subazotato de bisiuulbo
bem preparado de que os facultativos podem Jancar mao com segu-
ranca, na certeza de que o bom ou mao effcilo que sc possa seguir da
sua administracao deve ser proeurado em oulras eondicdes que nao sao
a preparacao da droga. Consta-nos que mesmo forade Lisboa em mni-
tas officinas se encontra osle medicamento fabricado com fgual perlc.i-

eao. Tudo isto nao deve dispcnsar o facultalivo de se assegurar previa-
menlc da nalureza da droga e de a eoniecar a applicar em doses mais
fracas, augmentando dcpois graduabnente.. Contamos aqui ja tanto com
a qualidade da droga em muilas officinas, que eomeeamos is vezes logo
por closes de mcia oitava e imia oitava.

Em uma analyse ultimamente feila em diversas amostras d'esta
droga, achou-sc em um caso o medicamenlo falsificado com o amido,
mas esla falsilieaeao (pie nao prova nem grande intelligeneia na mal-
dade nem grande probidade no exercicio da profissao da parte de queiu
a pratieou, nao pode ter grande inconveuiente na pratica pelo lado do
perigo toxieo. A mislura com o amido dirninuindo a quanlidatle d»
subazolalo no mesmo peso, attcnua por conseguinle a accao que sede-
veria esperar sobre a economia, se toda a quantidadc fosse da droga
medicamentosa.

A terceira eonsideraeao que temos a fazer e que pelas infortna-
cdes que alcaiicamos a respeito do mod® eomo esta substaneia tern
sido applieada, ainda sc nao pode dizer que clla fosse levada as doses
fortes em que Mr. Monnerct a admiiaistra. As doses que os nossos.

pratieos em geral tern applicado sao um escropuio tres vexes ao dia,

meia oitava a!c uma oitava por dose tres vezes ao dia, e doas oilavas
por dose tres vezes ao dia, como maximo. Eslas doses tern sida raras
vezes excedidas; o que esta ainda longe de 30, 40 e GO grammas que
Mr. Monnerct lent cmnregauo. Nos mesmos que muito uso lemos feito
d'este medicamenlo eomeeamos geralmcnte por doses de meia oitava:
e ohegainos a'duas oilavas Ires vezes ao dia. Poucas vezes excedemos.
esta dose; mas temos ja dado doses de meia onea tres vezes ao dias

*
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mm inconvenienle; lendo comccado semprc por doses nicnorcs. Ha-

vendo tirado Loin resultado na maior parte dos casos com a admi-

.nistracao de doses menores, tcmo-nos conservado no sea uso.

De tudo isto se segue que apezar dos bona effeitos que entre nos

sc tern obtido do emprego tberapeutico d'esta substantia, nao nos po-

demos lisongear de ter tirado d'ella todo o partido que e possivel al-

cangar quando levada a dose superior. Longe porem de estranbar a

cautela adoptada pelos praticos n'esta applicacao, julgamos antes a

sua reserva prudente c nos mesmos a seguimos, nao perdendo com-

tudo a intensao de empregar mais frequentemente doses fortes quando

cstivermos mais experimcntados nos sens effeitos.

Nos padecimentos de estomago o subazotato de bismutbo tern tido

muito extensa e mui util applicacao, que conQrma o que tmbarnos

dilo na nossa Memoria. Nas nervoses do estomago, cm dyspepsias de

diflferentes fdnnas„eiri gastroreas, em ccrtas digestocs trabalhosas, cuja

causa as vczes nao e facil, ou mesmo nao e possivel delerminar, o su-

bazotato de bismutbo em aka dose tem-se mostrado mui Las vezes ef-

ficaz. E nao so OS docntcs tern soflrido memos incommodos
,
ou tern

ficado completamente curados, mas ale aiguns tern podido alargar a

sua antiga dicta, e usar de aUmentos, cuja qualidado antes do uso

d'esse medicanionlo nao podiam supportar sem grave incommode

E preciso porem confessar que a utilidade (pic se lira do em-

prego do bismutbo nao se scale algumas vczes logo no primeiro dia

on mesmo nos primeiros dias da sua applicacao. Em certos casos e

so depots de quatro, seis ou mais dias do SOT uso, que se comecam a

sonlir bem os sens elleitos salutares.

Doentes ha que em affeccSes d'esta natureza usaram do subazo-

tato durante mezes com o conselho de facultativo ou sem olio, e nao

sr, tiraram decidido benclicio d'esta tonga applicacao, mas nao sc se-

guiram depois d'ella effeitos toxicos ou suspeilos. Temos visto e acom-

panhado doentes (pie fizeram este longo uso, e tambern nao obsorvamos

durante elle ou depois d'elle symptoma algum que nos induzisse a

crer que esta applicacao iao prolongada produza alguma alteragSo no

saugue <pie se assemelhe a que tem logar no cscorbulo ou que se ma-

ijifeste pelos synoviomas particulars d'esta aflcecao, OU por aquelles

que o uso de outras substantias metallicas produz na economia.

Algumas aOcecocs de estomago tern uma natural tendeneia para

as recidivas, tahez porque os doentes lambem mui frequenics vczes se

expoern .is lnesmas causa* que a primeira vez as lizeram desenvolver,

e nao nos tern parotide que os doentes tratados pelo uso do bismutbo
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i.qucni por isso mais iscntos de ver repetir a .sua molestia pas

eel AC
tC,UP°' d

°
qUCT01168 qUG f°ram lratados P°r °™o pro-

no 1 &
I'"

38 V6ZeS aS reCldlT Ccdcm ^^nte ao bismutho domesmo modo que na pnme.ra aficccao; mas casos temos observado en,

SSitoS.
80 Vami? ^ medicament0

'
sclldo ° bismutho completa-

nuwero do pessoas que fazem hoje em Lisboa uso do subazo-
« 10 de bismutho quando veem apparecer symptomas digestives quedies ja curaram com esla substancia, e que d'isso tiram vantagem Imm o grande. E o eonsumo desta droga actualmcnte, comparado com
o.que era ha cmco ou sois annos d immense; nao so porque as dosessaohoje mcomparayclmcnte mais elevadas, mas muito principal menteporque o numero das pessoas que d'ella fazem uso e Lito' n.aior

tern Sin Z£7 mtCSUn°S tamb6m
° subazo^° de bismutho

mTcoits °
largament

?
c com ™**»». Assim ten, acontecido

nas cohtes chronicas e amda mesmo na terainacSo das oolites agudas

plrtXe^T^V ^ f ^mpt0tms Pb,e^-os a teem ££
ml l

°.flu
.

xo
,

al^o. Tambem tern aproveitado em fluxosnmcosos alvmos, prmcipalmente chronicos, e sem symptomas pble-gmasioos em quo a moloslia parece essencialmente constituida pelhyperemia, ,,W^. Entao a sua accao muitas vezes e pZpfa eetbcaz; mas assun mesmo nao temos chogado a adquirir a conviccaode que esto mcdicamento seja mais prompto e seguro do que o opio;
e se ha casos d es.es em que elle torn sido mais proficuo do que oopio, tambem sabemos do outros cm quo o opio love a vantagem. \L er^^^ SS° as -— stancias cm que urn convem nuns doque o oulro amda a prat.ca muito rccente do bismutho on, alta dosenao cns.nou E comtudo bom que tenhamos mais esse moio efficaz nao

outros ,T °
aS0S Cm <),U> ° °pi° I1U0 aP™™ta, mas tambem para

He tor
9

°
m° °US',m0S empr<-ar P°r contraindicacoe, que

Muitas vezes temos applicado o subazotato do bismutho en, dosearte conjunctamonte com o extracto gommoso de opio. oubudano e oncontramos nesta mistura um remedied e maisseguro do que quando as duas substancias se applicam seuaradamenteTambem julglmos que depois da administrate do sfbazotatTdebismutho so, nao se segucm aquellas teimosas prisoes do ventre queo opio muitas vezes produs. No uso do subazotato/ainda mesmo L
mc^sT— d

° TmilS° ° V6ntre nao se P*^ »«to! 2
L dS dtiec^os sc la2em mais duras e seccas; as seorccocs do
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tuk. intestinal diminucm, mas a ac0O peristaltica clos intcstinos.nao

tica entorpecida co.no as rezes aconteee coin o uso do opio. h se

alguns doentes scnicm difficuldadc na escre?ao das fezes, quando azem

uso daquelle medicament© e mais pela consistence e secura d euas 00

que pela falta de accao no intestine recto. Convent lembrar que do

cWta altura do canal intestinal para baixo o subazotato de bismutho

em todoou era parte e decomposto, formando-se o sultureto oe ms-

irratho que da a cor negra as fezes, c esta reaccao deve tazer desap-

parecer uma parte, pelo raenos, dos gazes intestinacs que cm alguns

casos dao grande incommodo e dores aos doentes.

Em diarrheas cbronicas que terminam algumas molcslias ai-

guns estados de cachexia, tomando frequentcs vezes o nomedc diar-

rheas colliquativas, ensaiamos o subazotato de bismutbo, mas nao temos

tido com cste reraedio mais forluna do que com o opio c alguns a

strinscntes: suspendem-se os prhneiros insullos por algnm tempo,

po'rem a final estabelecc-se a diarrhea por ta! modo que rcs.ste a loda

a medicacao.
, , ., , , o M.u

No hospital dc S. Jose rcina uma cspcc.o de diarrhea dos cache-

ticos, que tem provavclmcnlc a sua causa nas m.is cond.eoes hyg.c-

nicas do eslabelecimento. Nao e uma molestia particular a cste Hos-

pital, temol-a visto deacripta em varies outros. E como os edemas,

Anasarcas, eseorbuto, gaagrenas de hospital etc.: dimmue ou augmenla

conforme as condicoes mais ou menos favoraveis do estabclecnnento

e sohretudo conforme a accumulacao dos doentes. Tem parecido a a -

guns praticos alera de endemica, contagiosa, c por .sso aconsclliam que

o vaso que serve ao doentc d'ella affectado nao sirva ao doente yi

sinho como d uso geral. Quando comeca esla lernvel comphcas-o os

doentes abatem-se e empallidecem, as fezes sao bqu.das, mucosas, e

as vezes sanguinolentas, e tern um mao cheiro tao particular que as

pessoas costumadas a frequentar os hospitaes logo por ellc des.gnam

os doentes affectados data molestia. t aos doentes que se demoram

por muito tempo no hospital, c sohretudo aos. velhos, e as pessoas al-

{'ectadas de padecimentos chronicos graves que ella mais perscguc. Co-

meca as vezes com tenesmo, dores, e algum sangue como a dyssen-

teria, e passa depois a dejeccoes mucosas mais ou menos abundantcs,

e sem tenesmo ncm dores, como na diarrhea chronica, c casos ha em

que no mesmo doente estes dois estados se repetem c alternant por

lal modo, que umas vezes se diria que ellc esta soffrendo dysscntena

chronica e outras diarrhea chronica.

A. lesao anatomica nesta affeccao passa-se principalmcntc no m-
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lesinio colon, c algumas vczes chcga ute ao recto. Ha uma cor arro-
xada; avcrmelbada, ou cscura cm poreoes da mucosa intestinal, ou-
tras yczcs a cor nao differe da que gcralmentc sc costuma eneontrar.
Em muitas partes a membrana esta' amollceida; cm casos de anasarca
ciiconlra-sc edema no colon, on serosidade derramada entre as mem-
branas que o compoc c infiltrada no tecido cellular submueoso e sub-
seroso. A lesao porem mais comiimm c que poucas vczes falta quan-
<lo esta compUcacao torn durado algumas scmanas e a ulcerac-ao da
mucosa: sem vermelhidao notavel acba-se a membrana pcrfurada com
os bordos da ulcera cortados ao alto, como se o foram com mn va-
sador. Estas uleeraeoes variam muito cm numcro e grand cza; sendo
as mais eonmums da grandeza de uni centirnetro pouco mais ou me-
isos; algumas vczes as temos observado mais pequenas, e em quanti-
dade tao grande. que em alguns logares f'ormam como uma especie
de rendu. Em geral a ulceraciio e destruicao cxiste so na membrana
mucosa, mas em alguns casos a uieeraeao perl'urou mais profunda-
mente, e o fuudo da ulcera e formado pela serosa. Tambem convem
dker, que em casos desta molestia os intestines appareccm com urn
muito notavel adolgacamento geral nas suas parcdes.

Esta aficccao reinava ainda ha poucos aimos com muita Irequcn-
cia no Hospital de S. Jose, causando a morte a muitos doentes, e an-
iicqiando-a a outros. Depois que as condicoes sanitarias daquelle es-

tabelecimento tern melhorado, esta irequcncia diminuio muito, e tern
havido longos prasos sem um so doente com esta aileceao na enfer-
maria que dirigimos. Facto que antigamente nunca sc dava.

Uma molestia desta malignidade, e desta Irequcncia nao podia
dtetxar de ter ohamado a atteneao dos praticos, e e certo que muitos
medicamentos e tratamentos se emprcgaram contra ella, e pode di-
zer-se quo nao se encontrou um, que parecesse efficaz; algumas
vczes eo,,seguia-se dcbellar a diarrhea no principio, porem se o doente
se conscrvava no hospital, mais ccdo ou mais tardc ella repclia, e
dcpois de uma ou mais destas recahidas succumbia, falhando os
mesmos medicamentos que no principio pareciam ter sido provei-
tosos. Esta era a sorte que espcravam os doentes fraeos e deteriorados
que permancciam por muito tem])o no hospital. Contavam-se porem,
entre os habitantes deste estabelecimcnto alguns, que tinham podido
atravessar bastante tempo expostos as mesmas causas de insalubri-
dadc, e gozando comtudo de uma inexplicavel immunidade. Esta affec-
c8o cansou o zelo e perseveranca dos facultativos do hospital, e o re-
medio mais efficaz que encontraram contra ella era demorar pouco

MEM. DA. ACAD. 1." ClASSK T. H. JP. I. 2
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tempo os docntcs dentro no cstabclccimcnto, on quando era possi-

vel faze-los dali sahir apcnas olla apontava. A accumulate dos doen-

tes'tinha uma decidida e bcm provada innuencia nao ^^P*^
mento da moleslia, mas ainda no resulted* do tratamento ™
estamos fora de acreditar que, alem das causas gcraes que estc esta-

belecimonto e outros desta ordern apresentavam para favorccer o desen-

volvimcnlo desta enfermidado, os tratarocntos nimiamente debililan-

tes aconselhados pelas doutrinas do tempo, as dietas pequcnas em iui-

monia com essas ideas, e muito conformes com as posses ^ZZ
cradas do hospital, tivessem tido em certa epoca dccid,da mflucncu

atrande frequencia dessa forma de cachexias. Mas e precso tarn-

hem confessar, que alguns de nos entre os meios mm vanados que

cxperimenlamos nesla moleslia, bastantes vczes cnlrogamos os doen-

tcs a uma alimentacao analeptica, rcstaurante e subslancial acomp. -

rdiada ou nao de outros remedios, e o rcsullado nao parcceu ser nun.

feUZ "

No vcrao e outono de 1853 ode 1854, com a accumulacao dos

doentcs, tornaram a apreseutar-se casosdeslas diarrheas, *»""»£
SS abandonado completamente o hospital, mas que ™ ^™»
de S Jose e em outras tinham chegado a dcsapparcccr. Nestcs C390S

foi experimentado o subazolato de bismutbo em alia dose c o reau -

lado foi que nos doentes em que a moleslia comccava. cllc era „t, ,

mas da mesma forma que o sao o opio, a ratauia o tanino _ou •
-

guns outros adstringentes; mas cm casos em que a diarrhea est. a >

Lm estabelecida, e o doente deteriorado, o n.ed.camenlo amda l<.*ado

a doses fortes era completamente inutd para obter a ™ra

Was diarrheas que appareceram™^e^.^3^
tinham o caracler de prodromios de cp.denna cholenca, appbeamos

nor muitas vezes o subazotato de bismutbo com vantagem; mas nao

tivemos motivo sufficientc para acreditar, que nessas aOeccoes vMc

ibssc mais efficaz do que o laudano de Sydenham, o extracto gora-

mosd d'opio etc.; c muitas dessas affeccoes vimos nos curadas pea

dieta c pelos antiphlogisticos. & para nolar que tendo si< o a www
de Mr Monnerct sohre a applicacao do bismutho em aba <loso, pu-

blicada em 1849, e fallando-se ali com muila vaulagem desta apph-

cacao nas afleccdes gastro-intestinacs e na cliolerma, nao conste pela

leitura das obras c jornaes da epoca, que maior uso se f.zesse des.c

medicamento no tratamenLo das diarrheas premomtor.as e mesmo «

cholera morbus; o que induz a acreditar que estc n.cd.ea.nenlo pelo

menos nao foi considerado pelos praticos como ma.s efbcaz do que o
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1

opio e outros nicios, quo lambcm forara aconselhados; antes parece

£ "T ,

men0S USad °' ° muit0 menos Pr°veitoso do que o opio.
J\as diarrheas doslisicos temos em geral eneontrado omcsmo re-m ado deste med.camento, que nas diarrheas do hospital: suspcndem-se

;

stantes vezes no prmap.o; porem depois, quando tern tornado o ver-
<
aduro caraeter de diarrheas colliquative hem estabelecidas, o reme-
«o modera c dmnnuc o numero das dejcccoes e a quantidade dellasmas nao as faz parar. E nesta afleccao tambem nao vimos, am te-

Jhador
,S ****** d

°
qU

°
°Ulr0S remedi°S Para CSse fim acon^

Nas diarrheas das creaneas o subazotato de bismutho tern tam-bem ja skIo appheado enlre nos com proveilo, e na Miserieordia deUboa ja se tcm colh.do um horn numero de observaeoes, que m*recem tanto mais ser meneionadas quanto esla afibqjgo <* ali cruel-mcnle fatal. Devembs estas informacoes ao nosso habil* collega e ann-
£« Sr Domop Manoel NicoKo de Bittencourt Pitta. A appliei«lo
dos laxautas eonstituia o principio do trata.nento c com isso se cura-
vara um certo numero de diarrheas. Se ellas continuavam reeorria-se

Z SduT" U,CrapeUtiCOS °°nfo™e * *»F*- • -die.es

subazotato do bismutho sem addieao de outro tratamento feiappl-cado cm dczeseis casos. A formula era, agua seis oneas. suhazo-
alo de bismutho mc.a onea, xarope de gomma uma onea. LTma co-her de sopa se.s vezes no dia. O resultado foi: quatorze creaneas cu-
<Ias, das quaes cmco exposlas e nove rcposlas, . duas creaneas re-Pos as mortas. Cumpre notar que as creaneas repostas, on que as a.nasm Jjwegari entram eommummente em pessimo estado

o onio\r
ih

r°
lat0 (IC LiSrauUl° f0i emPrc^do conjnnctamente com

,C; J* ™£ e a
.

for™'la « a seguinte: Agua seis oneas.

^ns «rot do
" ieia

°mia '
laudanolif

I" ido ^Sydenham vinte

Sradas Ztr?.?Tr
"ma

°m
'a

- ° rcsu,,ado foi: <Ioze «**"«»

mom
P°SlaS

' °'
10 reP°StaS

* °
U"ia CXp0S,a da roda -

Em casos muito graves e tenazes ainda se ajuntou a esta medr-racao os chstcres de solueao de ni.rato de prata. As creaneas em, que
«« empregou este tratamento foram oitenta e duas, e o resultado^

oZS2T : jXI)
°;

lOS
.

curados dczcseis
> repostos curados vinte e tres;

STin i T,0; rcposlos mortos vinle e cinco - Esta estat-
vuade da molest,* e as cond.coes particulars dos individuos affceta-
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dos como tambem em comparaeao com o que tern acontecido em al-

gumas outras occasioes, c cm outros cstabelecimcntos desta ordem.

De todas estas applicacoes que se tern fcito nesles ultimos dois

annos nos podemos concluir, que a introduced na. praUea da medi-

cfaw deste medieamento em alia dose e uma cxeellento acquisicS© para

a cura de algumas molestias, ainda mesmo quando sc queira atlastar

tudo o que possa ter havido de exagerado nos louvorcs qi>e Hie tem

tributado alguns espiritos mais fervorosos e acalorados.

Na maior parte dos cases cm que temos adin'mistrado o suba-

zotato de bismutho cm alia dose, tem sido conjunctamente com a Ca-

nada- mas tambem baslantes vczes o temos empregado cm alta dose

antes' ou depois della: o que prova, que a accao innocenlc do reme-

dio nao e devida a ir cnvolvido ou neutralizado pelos alunentos; esta

mistura poderia atlenuar algum tanlo a sua accao, mas semprc Ihc

deixaria bastante encrgia para patentear a sua indole toxica, se cite a

TlVPSSP

Em consequencia do emprego vantajoso desta substancia cm clis-

teres, fcito cm Franca por Mr. Lasscque c Trousseau, c cons.gnado

na Unido Medica, e em outros jornaes, experimentou-se aqui tambem

o subazotato de bismutho cm clistcres. O Sr. Doutor Cunha Vianna,

que tem deste medieamento bastante pratica, applicou-o em clister

era nove casos. A dose foi de uma onea era dois clistcres, suspendulo

em pequena quantidade de infusSo de sementes de linbo de modo que

ftcou a mistura em consistencia de papa molls. Em quatro casos de

diarrhea simples as cvacuacocs pararam logo; a dejeeeao que se se-

guiu depois da applicacao dos dois clistcres foi cons.slenle e os doen-

tes curaram-se. Os casos nao cram graves, e os doentes ter-se-.am cu-

rado nor outro cpialqucr proccsso dos aconselbados. lNos outros cmco

casos a soltura diminuiu logo, mas depois augmentou e contmuou,

sendo preciso recorrer a outros rncios para a dcbellar. Nos expestos

da Misericordia este methodo tambem foi applicado, mas cm pequeno

numcro de casos e na declinacao da epidemia. Flea pois o nosso juizo

por em quanto suspenso a rcspeito deste modo de administrate;

Depois que se emprega o subazotato de bismutho. em alta dose,

a sua mais extensa applicacao tem sido so c sem mistura com alguma

outra substancia medicinal, de modo que nao pode bear duvida a rcs-

peito da sua efbeacia nos casos cm que elle foi proveitoso. Mas c muito

provavel que ainda se possa tirar bom partido desta applicacao em

alta dose combinado com outras substancias medicinaes. A idea desta

combinacuo nao e nova, a sua uniao com o opio, c com a magnesia
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encontra-sc aconsclhada pelos aulorcs; mas entfio era cm dose mais
temic. Agora porem resta estudar estas combinaeoes, e ontras novas,
e que podera ser mui variadas, em quo entre o subazotato de bismu-
tho em dose forte. Pela nossa parte podemos dizor ter ja adminislra-
do bastantes vezes cstc medicamento em dose forte conjimclamoitte
com o esrtracto gommoso de opio, com o xarope de opio, e com o lau-

dano de Sydenham; a maior parte dellas cm diarrheas, mas tambem
aigumas em alleeeoes de estomago; e tem-nos parecido esta uniao cons-
tituir urn meio muito mais poderoso, e de que se podc tirar mais
proveito, do que de coda uma das substaneias separadas. E o que
dissemos a respcito das creaneas da Misericordia confirma esla nossa
assereao.

Tambcm a uniao do subazotato com magnesia, que antigamentt-
se-iazia cm pequeoa dose, tem ja" sido experiraentada em maiores do-
ses e com vantagem: e uma formula de que provavelmente se vini

a tirar muito partido em algumas a decodes chronicas do estomago.
A magnesia podendo servir para corrigb a prisao de ventre, (pie <>

subazotato produz as vezes. As pasliihas do doutor Paterson usadas
ua America como muito uteis nas dispepsias, nevroses do estomago etc.

s;lo uma mistura de subazotato de bismulho, de magnesia calcinada e
assucar.

E provavel que da uniao com outros medicamentos absorvenles,
com os adstringentes e com os antispasmodicos, entrando o subazotato
de bismutho em alta dose se tire grande proveito. O estudo destas

combinaeoes ainda esta" por lazer.

Devcr-sc-hia esperar que de tao evtensa apptieaeao, que nestes
ultimos annos se tem feito do bismutho resultassc o mais pcrfeito co-
imecimento do sou modo de aeeao sobre o organismo; porem e ppe-
ciso eonfossar, que os praticos ainda Iioje nao podem dar desta aceSo
uma explieaeao satisfactoria, e ate hesilam sobre o l©gar que este me-
dicamento devc occupar no quadro pharmacologico. Nuiiea a medica-
cao produzida por esta substaneia loi hem dofinida: adstringente, al-

terantc, antrspasmodica, foram as dcuominacoes genericas que mass
particularmente mereccu, e sobre tudo aehava-se nos livros de 1 oxi-
cologia colloeada entre os venenos irritantes conjimetamente com o
eobre, o zineo, o chumbo, -o estanho, o antiinonio etc. Hqje sahfcmos
que esta substaneia nao (i vencnosa mesmo em alta dose, e qud por
este lado a sua aeeao c muito diftercnte das outras com que andava
umda; porem e muito necessario ter em vista, que o que se di

subazotato de bismutho podc muito bem ser differente do que se de-



j 4 NOTA SOBRE A APPLICAgAO

vera dizer dc outros prcparados deste metal, principalmente dos que

forein raais soluveis; e a sciencia e obscrvacuo nesta parte ainda e de-

ficiente.

A accao do subazotato de bismutho nao e irritante ou estimn-

lmt0 sobre o estomago sao; mas sobre o estomago e intcstinos mflani-

mados augmenta as vczes muito notavclmente esta inflammacao, e e

preciso nao o applicar em casos desta ordem.

Alguns tem comparado o modo de obrar desta substaneia coin

o das substancias chamadas absorventes; combinando-se com os acidos

do estomago em todo ou em parte, dando logar a productos innocen-

tcs para esta viscera, e evitando a accao que esses succos fortcmentr-

acidos e irritantes poderiam ter sobre a mucosa digestiva. Anions

ha que tern qucrido ainda explicar esta accao protcctora pela camada

de po que esta substaneia insoluvcl depoe sobre a superficw da mucosa,

e que impede o coutacto dos liquidos gastneos.

A propriedade tonica e adstringentc tern sido admittida por ou--

tntt, querendo que a sua aeggo sobre a mucosa diminua as secrccoc,

e assim os liquidos que irritam a mucosa gastr.ca e intestinal: no pri*

nieiro caso remediando muitos dos incommodos que acompanbam a di-

gestao, e no segundo dando as fezes maior eonsistencia e curando as

diarrheas. Eecerto (me o modo por que algumas gastrorreas c muitas

enterorreas se tem curado abona esta forma de cxplicacao. Ncstes ul-

timos tempos tem-se feito bastantc uso cxlerno de preparaeoes de bit-

inutho, e o resultado destas applicacocs tambem confirma este modo

dc ver. Jonatbas Percira falla do sen emprego em pommada nas ul-

ceras do interior das fossas nasaes e molestias de pclle ehromeas. A

pommada aconselhada por elle compoe-se de uma oitava de subazotato

de bismutho e meia onca dc Hnimento de espermacetc. Usenave no

seu tratado de molestias do coiro cabelludo, aconselha no eczema nn-

petiginoso uma pommada composla de duas grammas de subazotato

de bismutho e trinta de banha. Mr. Monneret tem applicado ultima-

n.ente o subazotato de bismutho externamente, apolvdbando corn elle

ulceras de diversa natureza, mas principalmente ulceras cscrohilosas

;

e nestes casos a accao adstringentc ou secante do medicament^) tem

sido evidente. Mr. Caby tem tambem emprcgado esta substaneia em

inieccao nas blemorragias, com proveito, ainda mesmo em algumas que

tmham resistido a outros tratamentos. Em fluxos vaginaes agudos e

chronicos simples e com ulccracocs tambem tem icito appheacao dalle

com decidida e rapida vantagem: a diminuicao da scerecao tem sido

prompta e evidente.
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Tudo isto eonfirma a accao adslringcntc da substancia e a sua
virtudc para duninuir as seerecdes das partes com que sc poe em coii-
tacto.

l

A accao antispasmodica e calmante do bismutho foi adrtiltida
pelos scus effcitos curatives em nevroscs do cstomago, em Hsvralgias
de differences orgaos, na asthma etc. As suas qualidades sensivois nao
podenam fazer suppor uma forte accao sobre o systema nervoso, ea-
Uetanto quasi todos ou todos os pliarmacologistas lhc concedes 'e.sS;>

propriedade.

Alguns praticos, c sobro tudo praticos ingiezfea, considcram cer-
la.s nevroses do cstomago eomo o resullado de uma seeroeao viriosa
ou augmentada dos suecos gastrkos, c daqui tiram a indieacao do mo-dem e corrigir a secrecao desses liquidos e de a neutraiizar nelas
substantias cha.nadas absoryenles. Nesia hypothese o subazotato de
bismutho sem ter uma accao especial sobre o syslcnu nervoso p«de-
na moderar ou curar um certo nuroero de nevroses do estomago cor-
ryndo as suas secreeoes, E como algumas nevralgias de outros or-
ffios esiao as vezes na dependencia dos trabalhos da digests©, e das
mas ahmentacoes, a.nda o subazotato de bismutho poderia ir infltiir
nessas nevroses por um modo vantajoso ainda que indirecto. Nao est*
deinomtrado que o subazotato de bismutho seja absoryido e letado
»a torrente da ciredacfo aos orgfos. Algumas tews que o temos pro
curado nas ourtaas de doentes que fazem delle uso habitual e externo
nao o lemos eocoatrado; mas por estas poucas experiencias nao nos
atrevemos a affirrnar a sua nlo absorpeao.

subazotato de bismutho inelhorando a accao dos orgaos diges-
ivos, iazendo supporlar e claborar melhor os alimentos, p6de ter e
tern effectivameate uma virtude restaurante das forcas c da nutri^o
gerai, e daqu. tambem podc seguir-se uma composicao mais vantaiosa
do sangue, e uma mfluencia benefiea no systema nervoso. Assiro pode
ser utU na cnlorose e nos estados ancmicos acompanhados de nevroses
do cstomago e de outros orgaos. Mas csta accao teudo alguns pantos de
contacto com a do ferro, ou mesmo con, a do manganes, diflfere com-
ludo nuuto; po.s que o bismutho nao concorre nesse caso para a cpra
eomo os outros metaes, que constituent um dos elemenlos do sanjue

As substancias nuuto pouco soluvcis, que se introduzem no] ca-
nal intestinal em grandes doses fazem sempre recear a accumulate
que encontrandb nucleos ou sem elles possa dar lugar a essas con-'
crecoes chamadas enterolilhes, egaropilas etc.; menos frcquentes no feo-mem do que cm alguns animaes, mas de que a historia fez por ve-
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zcs mencSo. Ainda tem decorrido pouco tempo depois que esta subs-

tantia e applicada em alta dose para que sc possam jd ter cncontrado

algumas dessas concrecoes, se e que ellas assim se podcm ionnar.

Uma boa parte do subazotato de bismutho sem dimda alguraa sahe

com as dejeccoes alvinas. O cuidado em ter o canal intestinal desem-

bamcado podera previnir esse inconvcniente sc o tempo e-a observa-

cao rierem a demonstrar a sua possibilidade, oooo tern demons.rado

com outros mcdicamentos. .

Qualquer porem que scja o modo de aceao, que o subazotato ue

bismutho tenba sobrc os nossos orgaos, e hoje fora de toda a duvida

nue as suas propriedadcs beneficas nas molestias em que se cmprega

„3o dependem do arsenico que o inquina, nem podflrto scr nor esse

modo cxplicadas. grande uso que se continua a fazer dcste mcd-

camcnto nos ira dando occasiao de ir cstudando. c provavclmentc do

ir descobrindo o seu modo mais particular de obrar sobre a economia.
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familia das Paronychiaccas fundada, ha qutte&ta annos, pelos
Srs. Robert Brown e Augusta de Saint-Hilairc, e uffi dos grupos
mais naturaes que dos apreserita o reino vegetal. porte externo
destas piantas, a disposicao dos sens orgaos appendicu lares, o seu typo
floral, a constituigao anatomica e chimica das suas diversas partes, a

estrudtura do seu fructo e da semente, so offerecem em toda esta

•

imiiia, composta hoje de trinta gcneros, com.) para nos repetir a eada
mstante o grande principio da unidade u» variedadc, que e a expressao
resumida dos fundamentos do methodo natural.

As affinidades estreitas que Kgam esta familia a outras tem fcito
por mmto tempo l|ut, se deixe de traear linhas de dcmarcacao que
is devem distihgmr, e conseguintemente que so n3o possua uma de-
fmie> bem formulada de nenhuma dellas. Um grandc numero de
generos e de especies tem sido collocados ja n'u'ma ja n'outra faijiilia,

conforme as analogias aprSsentadas j)or taes ou tars orgaos a que os
botamcos deram mais importancia. Esta divergcncia dopiniocs,' com
quanto retardou <> estudo regular dessas familias, teve todavia a van-
*agem de fazer analysar a natureza e o valor dos caracteres, e dc nos
etar ao conhecimento de novas fontes em (pic se devem ir cdftier os
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principios da classificacao. Ellas confirmaram o facto das afBnidades

que se repetem em diversos sentidos, c que se multiplicam nos di-

versos periodos da vida vegetal.

No meio desta apparentc complicacao de associates e dissociates

que tinham sido feitas pelos primciros botanieos, a nova dircecao que

se tem dado em nossos tempos ao estudo das affinidades, fundado no

exame anatomico e embryologico de cada um dos apparelhos orga-

nicos, vcio-nos convencer que os caracteres que se emprcgavam ordi-

nariamente nas descripcoes botanicas, taes como as formas do frueto,

o numero e a situacao°dos ovulos, as dmsoes do ovario c do csty-

lete o numero e a inscreao dos cstames, a presenca ou ausencia das

petalas, de bractcas e de estipulas, a forma do caliee, a disposicao das

folhas, a inflorescencia, a ramificacao, as articulacoes do caule, sao

todos caracteres sojeitos a variar nas differentcs phases do desenvoi-

vimento da planta,' e que no meio da diversidade das formas quo re-

sultam destas modificaeoes, reina uma unidade fundamental de com-

posicao organica, seja no botao Moral, seja no cixo caulinar quando

comeea a cobrir-se 'das folhas primordiaes e a lancar os pnme.ros

gomos.

Os caracteres da symctria floral c do parte externa eram ja ap-

preciados no seu devido valor pelos primeiros botanieos que procu-

raram realisar e dcscnvolver a grande obra de Jussieu. O nosso Correa

da Serra dizia a proposito d'uina outra familia
t

: «Lcs caracteres qui

peuvent /aire de plusieurs genres el de leurs especes une association

oufamillc naturelle, ne peuvent etre que k symetric commune des

parties de la fructification de ccs genres, ct le port cammun de I'en-

semble de la vegetation, et de ses parties, dans leurs especes.*—Robert

Brown havia distinguido e separado das familias das Amarantaeeas e

das Chenopodiaceas de Jussieu os typos de coraposicao floral que ca-

racterisam os grupos das Illeeebrcas
z
e das Phylolaccaceas ', e Au-

guste de Saint-Hiiairc reunindo ao primeiro destcs grupos outros ge-

neros que separou das Caryophylleas e das Portulacaceas ,
compoz a

familia das Paronychiaceas que foi logo sanccionada e formulada pelo

proprio fundador do methodo natural". Os caracteres que motivaram

esta distinccao se reduzem a inscreao dos estames gcralmente peri-

1 Annates da Museum, vol. $, P- 377 c 378; (1805).

* Prodromus flora Novee Hollandiffl (1810), p. 412— Annates des Sciences Natu-

rMlcs, 2." seric, t. 8, p. 287.
3 Observ. plant. Congo, coll.. Smith, in Befihey expedition, 1818,.

* Memoires du Museum (1815), t. % p. 276 c 386.
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ffynos c uuiscriados, a cstructura do ovario unilocular com a placenta
central litre, a opposicao das folhas, c ao serem cstas munidas. de es-
tipulas escariosas. A tribu das Telephias que diffcrc do resto das Pa-
ronychias pela forma alterna das folhas, e a das Sclerantheas que
se distingue pela ausencia das cstipulas, foram separadas desta familia
por d

.
verso*' autores, alguns dos quaes lhe rcimiram a tribu das Mol-

lug.neas que difiere delta pelo typo floral, Entre os autores classicos
que fizeram cstas alteraeoes eu citarei principalmcnte Link, Bartling
Lindlcy, Rcielicnbach e Nees d'Escnbeck. Emfim, entre os trabalhos
mais rccommcndavcis da nossa epocha encontram-se alguns cm que
esta fanului e considerada coroo um grupo secundaria: assim 6 ella
meorporada nas Amarantaceas por Esenbeck, nas Caryophylleas por
l<enzl, nas Portulaceas c Fieoides por Robert Wight. Nos veremos
logo, que somente a symctria floral basta para distinguir cstas fa-
muias.

conbeeimento de nauitos gencros nc-vos de que tern sido enri-
quccida esta familia c as suas alliadas, nos peimitte hoje comprehended
que os caracteres, em que se fundavam estes diverts modes do en-
carar o grupo das Paronychiaceas, passam por transicoes graduaes
d uns a outros, sem que se possa achar mm raia hern Qxada entre
os grupos que ellcs distinguein, e que cm quanlo dous caracteres
contrastantes parecem separar algumas destas pkntas, todos os outros
concordam para nos obrigar a associal-as. Para dar aJguns exeinpios
desta passagem insensivel de uns caracteres a outros que a primeira
vista parecem inteiramenle conlrarios, eu you examiuar a serie dog
generos desta familia em relacao aos principacs caracteres cuja im-
portancia v geralmente reconhecida, c por um exame mais minucioso
se podona mostrar que certos generos apresentam mesmo estas transi-ts (l.iinia cspecie a outra..

A msercao dos estames se efleclua n'um grande numcro dos ze-
neros directauiente sofcre o receptaculp, e sem cohesap dos fdetes, que
o sen numcro seja de cinco ou de quatro (Ulecehrum, Pdycarvt
( ardioncma, Ldhoplula), de tr.es ou menos (StipuUeida, Ortegia Ccrdia
Outras vczqs estes filetes Se rcimem pela parte mais mfim/da sua
base, formando um annel apenas sensivel (Tdephmm, Dn/mmana ;ou
sua connexSo se eleva mais alio em forma d'uraa cupula assaz pro-
longada [Comclcs,. Plcrantlms); ou clles assentam sobre um disco hv
pogyno bem caraeterisado (DwkrantAusJ. Destas dhersas fdrnias d'in,-
sercao hypogyna se passa insensivelmente aos grdos menos clevados
a gerigyma: a diderenea e pouco apnarcnte entre os generos |?rece-
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dentes e os que tem os estamcs inscridos no ("undo do tubo caiicinal

(Aylmeria, Arvcrsia). Destc ponto os fdetes se clevam mais ou mcnos

ao longo da parede do tubo (Loefjtingia), e cbcgam ale a parte su-

perior, dc modo que vao coroar a fauce do calicc a base das divisdes

do sen limbo (Paronychia, Sclcranlhus, Guilleminia, Mniarum). Em

alfuns generos, a insercao na parte inferior do calicc accdVnpanha uma

devacao do ovario sobre o gynophoro (Polycarpon, Penlaccena); n on-

tros/a base dos filctes forma pcla sua reuniao urn annel perigyir

(Spergula, Spergularia) ou urn disco (pic revesle a parede do tubo

(Corrigiola, Habrosia). Em fim, este annel ou uma corda de glandulas.

o« um disco carnoso mais espesso, vai coroar a faucc do tubo ca-

iicinal, c ser a base de todas as inserodes, (pie se apresentam entre

as divisoes do limbo (Hcmiana) ou mesmo n'uma parte mais elevad;*.

tfestes lobos (Wintcrlia, Gymnocarpusj. Dcstas formas pcrigynas re-

sulta a insercao cpigyna, sem que se opere a mais leve mudanca na.

posicao rclativa das partes, mas peia simples intcrposicao do disco que

vai fazer a adhcrencia do ovario ao calice coroado do cstames ( Polli,

chia, Sclerocephalus).

E evidente que a insercao hypogyna, perigyna ou cpigyna, nao

pode servir para caracterisar a 1'amilia, nem nenhuma das suas secedes,

pois'que os di versos termos desta serie dc transicdes se apresentam

de genero a genero, c mesmo d'especie a especic.

As diversas formas do fructo nao sab menos sojeitas a uma serie

de modificacdes que as conduzem igualmente de umas para as outras,

Em regra, os generos ca racierisados pelo ovario polyspermo, o sao ao

mesmo tempo por um fructo capsular com. dchiscencia locuiicida, e

geralmente nestas plantas o numero das folhas carpel lares, das valVas

da capsula e dos ramos esligmalicos e de trcs. As paredes desta ca*

psula sao de consistent membranosa, e as suas valvas deixam m-

tacta a placenta central (Lajjli?igia, Drymaria), OU estas valvas sao

seminiferas, dividindo entre si as placentas basikres (Pdytarpon, Ar-

versia Ortegia). Outras vezes a capsula e de consistencia cartaeea e

se divide do mesmo modo em valvas seminiferas ou aspermas {Ayl-

meria, Poltfcarpma, Stipulicida). As mesmas modificacdes se enconlram

iios generos cm que pistiilo e composto do cmco ou de quatro

partes (Spergula, Spergularia, Telcphium).

Os generos monospermos tem em geral por fructo um ulricub

jnembranoso ou cartaceo, e o seu pistiilo 6 semprc composto dc dous

elementos estylares ou cstigmaticos. O utrieulo e encerrado no calice

persistente que conserva algumas vez.es a sua forma primitiva (Her-

*-.
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niaria, GuiUeminiaJ
, outras vezes adquire um crcscimcnlo c appco-

dices novos em forma d'escamas, d'arestas cspinhosas, denticuladas ou
piumosas (Dichcmnthus, Cardioncma, Ptcranthm). N'outros generos
6 o tubo eabcmal que augmenta de volume, d'espessura e de consis-
tencia peia maturacao, e o utriculo fica eucerrado nestc tubo que ad-
quire uma Wduracao lenbosa, e cuja fauce se estreita de mais a mais,
ate iechar-se complctamente sobre o fructo membnmoso (Scleranthus
I cntaccena, Comctes, Gynmocarpus, Mmarum).

Entrc cstas duas formas habituaes, capsular c utricular, do initio
(las iaronycJnaccas, encontram-se alguns termos intermediaries que
lazem a passagem d'uma a outra. Ha generos monospermos que apre-
sculam no fructo a debiscencia por yalvas be.u earacterisadas (fffn-
lerlia), e outros cujo fructo membrauoso fica umas vezes indebiscente,
e outras se abre por ligeiras fendas basilarcs em numero (rue nao cor-
responde ao das divisoes estylares, e, £ maneira dos ulriculos, este fru-
cto bca enccrrado no calico indurado e accrescent^ (Illcccbrum, Paro-
nychia).

Alguns outros generos, de ovario uui ou biovuiado, apresentan,
no Iruclo formas exeepeionaes que parecem os termos extremes desta
sene de moddieacoes. Em logar do calicc, que se conserva membra-
noso, e o ovario que pela maturacao adquire consislencia e dureza
o cnega a ormar urn aebenio cruslaceo (forrtgidzJ.Qix e o calicc que
em logar de se tornar lignescente jiassa a tomar uma consistencia car-
nosa, ffmm adhcreneia com o utriculo conslitue um pericarp,
umco {PoUtc/na). A adberencia e umas vezes limilada a parte inferior
«'<> Iruclo, o tern logar ao mesmo tempo com o calico e com o invo-
lucre cm quanto a parte superior se abre por fendas esirelladas (Sck-
locephalus)- oulras vezes esta fusao i lao complela, quo o ovario sol-
"• l(!(

> «« uma parte com o tegu.nenlo da semente, e constiluindo assim
uma earyopse, so reune peia sua parte exterior con, os estylctes e
com as petaJas que pcrsistem, assi.n como com o calicc o corn as bra-
etcas que se rcunem em Imia s6 inass;i commum (IM)rosial

U ovario destas planias, como o das Portulaceas e das Caryo-
pbylieas e polyme'ro e unilocular, com placenta simples ou multipSa
«*W a base. Mas e essa a eonslituirao primordial deste wgao? t fj

Muenle observar-se ncstas duas la.nibas a exisleneia de dissepimentes
incomplete „,a, s ou n)enos C()nsid«>raveis ou os indicios da sua des-
"•<."«<>; este facto eporem maisraro nas Paro.mmiaceas

, 7V/^/W,w -A pacenla central livre das Caryophvlleas provem do resto
*
«ma coihunella quo na primeira idade do' ovario occupava tod* o
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sou eixo, e cuja parte superior se destroe clepois da fecundacao. Nas

Portulaceas e nas Paronychias este orgao e formado por elemeirtos

pouco desenvolvidos em grander e em numero; elemen 09 que^ de-

baixo dc forma mais simples, sao de natureza idcntica aos que Can*

da Serra tinha chamado cordoes pistillares, e aos quaes Mirbcl deu

xnais tarde o nomc de nervulos. Se estes elementos se oowcrvam dis-

Toiados, a placenta composta de outros tantos fumculos .solados que

occupam maior ou menor extensao da base do ovano formando uma

placenta basilar multipla (Ayhneria, Pobjearpcea ^bjcarjon Arv^

sia Ortega, StipulicidaJ. Se elles se reunem pela base em urn cordao
sm, viv^b j r s

_11#»Aa tTOtftS funiculos, rcsulta dahi a
commum que se ramrfica em outros tantos. iuiuuu ,

XLta central livre (Spergula, Spergularia, Drymana ^fflmgm)

occupando o eixo dos septo? incompletes quando elles persxstem (le-

Uphm
ms gcneros que nao tern mais do que dous ovulos, observa-se

iambem a menu differenca: os dous funiculos ora sao distmctos ate

T^efPoZL) ora se reunem em urn cordao bifido (Habrosra) no

luaTum d^ovuiosabortaalgumas ^(MniarumJ. Quando o ovulo

JOntario e soslido por urn funieulo curto, essa pos.cao erecta 6
,

a

sua forma amphitropa fazem dirigir o micropylo para a parte infe-

rior da flor (Mecebrum, Herniaria, Pcntaccena); sc o fumculo e mail

allomrado o ovulo torna-se reclinado, com o rmcropylo mfero encos-

tado a parte terminal deste cordao. Esta posicao se conserva na se-

nte d'a gu-\-eros durante a maturacao (Guilknnnia Sclerals,

£££*&*'»> n outros, a propose quo o cordao,se^ al onga^

sua parte terminal se encurva, a semente so abaixa, e o ™cr^°
chega a tomar a direct supera (Paronychia, Orp"^^
da semente e geralmente amphitropa; mas ella e aIgvunasjezes h

mianatropa ou mesmo anatropa, seja na poaicSo erecta (Canutes, Plc-

SSS; aria na reclinada (Corrigiola, Dickeranthus), sem que o cm-

brvao dcixe de scr periphcrico; algumas yezes porem este embryao

pa'ssa a ser mais ou menos interior no perisperma (Arversia). Ve-se

nois que as diversas formas e posicoes da placenta, da semente c do

embryao, nao sao mais constantes nesta familia do que os outros ca-

racteres e que todas ellas estSo dependents do grao de dcsenvolvi-

mento mais ou menos avancado dos mesmos orgaos fundamentaes

,

que com tudo nao deixam de ser identicos em sua natureza, apesar

da variacao apparente destes caracteres.

Tem-se dito que a liberdade ou desaggregacao dos estyletes e

urn dos caracteres da familia das Paronychiaceas; mas este facto nuo
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<i mais constanle nem mais definido que os precedcntes. Com oSTeito.
os estyletcs elementarcs sao nesta femilra em numero de 5, de 3 ou
de 2 No t.° caso que e o mais raro, estes orgfios sao distinctos (Spcr-
gula) ou mais ou menos eoherentes ( Spagularia)

, principal menle
quando clles se nao desenvohem todos igualmente. Na grandc maioria
dos generos, os cstylctes se reunem entre si sobrc uma porcao mais
ou menos cons.dcravel do scu comprimento, e formam urn cstylo

TV Po,ymrP°
v

n
'
Dnpuaria, etc.) ou bifido (Paronychia, Ilcrmaria,

etc.) Mas esta adbesao e umas vezes extremamente fraca e se iimita
apenas a base dos estyletcs (Slipulicida), ou estes sao inleiramenle livres
e distinctos (Tclcphium, Sclcrantlius, Cardionema, Hahrosia K Oulras
vezes e o in verso: a ooheslo se prolongs mais alto c conslilue urn es-
j\o tndentado ('Pvfycarpce*, LaJ/Ungia, Ortcpa), ou apenas bilobado
(Meccbrum Pentacana) ou trilobado (Jyhneria, Gynmocarpus); ou
emiirn a adbesao ganba ate os estigmas, em que apenas se distingue
uma forma emarginada (lUhop/nlaJhu/kminia ;, ou mesmo as divisues
<icsapparecem mteirameste e se ve um cstylo obtuso (IFuHerlia),

As modificacoes que sobreve'm pela maturacao ao pcrianlhio e
aos sens appendices externos ou Jnternos, e mesmo as formas que apre-
sentam m fldr as bractcas e o involucre, a coroa de nectaries e o
disco que resulta destes orgSos, podem lambcm ser consideradas em
loda a serie desta familia, e convencer-nos que nao ha linha alguma
de demarcacao, relativamente a clles, nem entre esta familia e as
outras, nem entre os grupos de gencros que a constitucm. Da exis-
tence para a ausencia das petalas se passa insensivelmcntc por meio
< e orgaos appendiculares que accompanbam os cstames, ja em forma
aescaraas petaWdes, ja de Metes estereis; ou pelo aborto de antberas
aos cstames, que conservam de resto o numero, a forma e a posicaoque clles devem ter normal mente.

Seria impossivel acbar um caracter geral da familia no numero
das partes components de qualquer dos verticillos noracs, e mesmo
no numero destes verticillos. N uma grande parte da familia os cs-
tames sao cmco d.spostos cm um so circulo, alternando com outras
antes pelalas (Gmllennma

, Diehcranthus, Sclcrorcphalus I. As De-
lates apparecem is vezes com dimensocs extremamente pequeaas esao persecutes no (ructo (JMrosia, Laffingia), ou sen logar e oc
•u ado por um c.rculo de Metes estereis exterior ao dos estan.es fSch-

c cr s?H
VCZe

,-
aS PdlakS

°
°S CSlames ferteis s5° fern cara-

dZ ,
'

n
°S a«,e"d,ces «quammiformes se apresentam entre estes

Z '
™aS

?
efr°ntC daS

l,dtaIas (Jylmcria); n'oulros generos
MEM. DA ACAD l.

a
O.ASSS X.H.P.f, 2
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estc novo circulo, situado fora ou dentro dos estames principacs, e

composto de filetcs mais curtos, quo todos ou parte sao antheriferos

(Spergula, Spergularia).

Em muitos generos, os estames variam d'uma ©specie a outra

entre os nuraeros cinco e dons, e a corolla conserva cntao o seu typo

quinario normal (Paronychia, Pobjcarpon, etc.), ou apresenta uma

variaeao correspondent^ cm quanto o calice se conserva qumario (Jr-

vcrsia, LccffUngia, Ortegia, etc.) Outras vczes a dimmuicao do nu-

mero dos estames constituc urn caracter gencrieo, e pdde ehegar ate

ao ponto de os reduzir a um so (Dickeranthus, Pollichia, Cerdia, Mnia-

rumj; e todas estas -variacocs podem igualmcnte cxistjr cm (lores ape-

talas, assim como nas (lores constituidas sobre o typo quatcrnario ou

ternario (PtcraMhus, Mniarum, Lithophila).

O calice e formado de clementos cuja evolucao c prcfloracao sao

alternative, e se torna quincuncial quando estes clementos sao em

numero quinario. Se as folhas carpellares chegam a este numcro, cllas

sao oppostas as petalas, e conseguintemente as yalvas da capsula cor-

rcspondem aos Sobos calicinaes (Spergula).

Qualquer que seja o typo numerico da flor, os estames todos

(ou os do Ycrticillo principal.) sao sempre oppostos as se'palas, e lodos

os orgaos accessorios e accidcnlaes correspondent as petalas, seja qual

for a sua forma. Assim os caracteres tirados da symetria Moral sao

os unicos que subsistem constantes nesta familia.

Os caracteres da composicao c da symetrk floral nos obrigam

a excluir da familia das Paronyehiaceas todo o grupo das Mollugi-

neas, que a esse respeito sc iiga as Ficoidcs, c um grande numero

de generos dasPortulacaccas cdas Phytolaccaeeas (p.e outr'ora estavam

confundidos com esta femilia (Aclcnogramma, Polpoda, O/pseka, etc.),

assim como elles fazem restabelccer entre as Paronychiaceas a! guns ge-

neros que tinham sido collocados cm outras familias (Jtjlmeria, Gi/mno-

mrpus, etc). ¥Mcs mostram ao mesmo tempo asanalogias desta familia

com as das Amarantaccas, Chcnopodcas e Caryophyllcas, que, como as

precedentes, se flic associam pclo caracter da cstructura da semente.

Quasi todas as plantas desta familia sao licrbaceas; e raro en-

eontrar-se ncllas um ports frutescente (Gi/nmocarpus, DicheratUhus).

As articulacoes do caule, em forma de nodosidades ou de sulcos trans-

versa es, a opposicao das folhas, a presenca das estipulas e das bracteas,

a inflorescencia em glomerulos axillarcs, a ramilicacao bilateral, coin

diversos graos de prepondcrancia, sao caracteres inenos uniformes ties>ta

i'amilia que na das Caryopliyllaccas.
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^
As formas foliarcs allcrnas (Corngiola, Pelephium, PaUacram)

sao lodas do genero das que resultam da dissoeiaeao das folhas op-
poses, c as formas apparenlementc aiiomalas da ramificacao e da in-
ilorcsccncia sc ligam igualmeute a cste typo. cncurtamento dos me-
nihallos ou o olesenvolvimenlo das cstipulas fazcin que as folhas pa-
rccam fasciculadas c sc tornem pseudovcrticillares (Sperguk Spa-
gulana Pofycarpon, Paronychia, Pollichia), amplexieaules (SlLli-
cuta, Luhophda, Dicheranthus), ou connadas (Sckra.ithm, GvMcrLia,
Sderocepluilm). Outras vczes as cstipulas sao eseariosas e imitam as
mesons formas que as braeteas c as sepalas, ou cllas se atrophiam e
se reduzein a forma de simples pelos glaudufosos (L*ffUntia) ou a
d uma comnussura transversal, que forma o eossineie da arlicularao
e que se oppoe a dissoeiaeao das folhas, como jtf se tinha notado nas
Labiadas e nas Rubiaceas, depois das ohservacoes dc Mirbel e de Stei-
nheil. Os fascicules fibrevasculares do caule conservam a sua symetria
nos incrithallos, mas, em chegando aos nds, ellcs se associam em grupos
bilateraes, em quanto as fibras intermedias sedirigem nesse nivel para
iun e oulro lado formaiulo a commissura, ou se clcvam cobriudo-se
do parenchyma cortical, c formando as ncrvuras d'outras taolas csti-
pulas. Deuani de cnlrar aqui no exame dcslcs caractercs que nao
sao exclusiVos a fam.Ka das Paronychiaceas, e que nao poderiam serbem analysados senao pe!a comparacao com a eslrueiura de muitos
outros vcgelaes; c de todos os caractercs que eu acabo d'enumcrar,
you md.ear o partido que sc pode tirar m classilicacao c na deter-
in maeao dos generos desta familia.

A spnetria dos elementos da flor, sendo o earacter domiuantc
que pela sua constancia caracterisa estas plantas, deve ser tomada por
i>ase primaria da sua classificaeao; eila e tanlo mais manifesta quanto
mais completes sao os vertieilSos Horaes. Subordinando a cste caracter
03 outros, vcmos que o principio das conHekSes dos orgtos, seja com
OS SIHIS CO UatCraCS SCI) d'rim veT*i™'Un . \. >. .

J

. i - - '. '

|a ° "m >crl.icillo a outro, nos da a divisao mais
natural, dos pnmciros eronns F ,,., ,,,„ - ix

.

us & r"pos. Ji ua cuumeracao dos gencros que eu
teiuio ieilo atequi, a resneitn A,** „„i„A1, ,„ '

, ,

,

I*
1 »

iLhpcuo aos outros caractercs, podc-sc ver ate
que ponto csta divisao coincide com n« ,„i« enrn,, r a i i1

, „ „ uc tom as <{ lle scnam iundadas cm cadaum defies. I omamnos successivamente. cm cada urn dos grupos, os
generos mais regulates cm quanto & formas floraes e foliarcs, c os
que aprcscntam as formas de mais a mais anomalas cm relacao a cada
n dos organs importantcs. Assim, examinando successiyamenlc o nu-

nero qumario, lernario ou binario dos carpellos c dos estames, a co-
«ao e a mscrcao hypogyna ou perigyna destcs orgaos, as formas do
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fructo, e as dos orgaos da vegetaeao, nos temos, nestcs poucos caia-

eteres'da primeira inspeecao, os dados praticos sullicienles para cbegar

a reconheccr os trinta gcneros que compoem esta familia, e que se

podem distinguir do raodo seguintc.

Pelas relacoes da corolla com o androceo ou com o calicc, uto

e, pelo estado eompleto ou incomplete dos tres verticillos externos,

e pela composicao do ovario, podemos estabelecer primeiramentc cstas

quatro tribus:

Corolla e Estames symetricos com o Calice.

Ovario polyspermo. Fructo capsular • • • Sperguleas

Ovario monospcrmo. Fructo ordinariamente utricular lUecebreas

Corolla symetrica somente com os estames ou com o ca-

licc. Ovario polyspermo Ortegas

Corolla nulla. Ovario ordinariamente monospcrmo SdcrmUkeas

1."— TM-SJBIJ »-*S» «I»EIft«UMEAS»

Nesta tribu tcmos em primeira linha os gcneros CUJOS verticillos

tloraes sao os mais completes e os mais numerosos. A symetria qui-

naria persistc em alguns delles ate no vert.io.illo pislillar, e affecta as

divisoes do cstigma c da capsula. Nos outros gcneros, as divisoes do

gyneceo sao geralmente tres, raras vezes qpaXxo(Tekphkm),xim mmea

descera a baixo deste numcro. A eobesao c a insereuo dos estames

l.astam para distinguir os generos, que se reunem naturalmente em

dous grupos ou subtribus, segimdo que estes estames sao bisenados

ou uniseriados; c os clcmenlos cstylarcs sao tanlo mais umdos quanta

uienor e o scu numcro.

SperguTa, Lino.

Spcrfjularia . Pcrs.

W

symetricos. Esta- ( todbs fertefs ....

r biseriados. Car- ) mes perigynos
, j

era parte estereis.

polios i tres. Estames hypogynos, os inlor-

( nos estereis Aylmeria, Mart.

(hypogynos, todos

, } ferteis. Estipuks Polyewjjaa, Lam.

I uniseriados. Car-
1.'"™, simples, e

[perigynos, parte

pellos lies. Esta-
{ [ estereis JBracteas Polycarpon, Lceffl.

mes icoherentos, hypo- i oppostas On/mana, Willd.

gynos. Folhas jalleruas. • Tdeplmim, Diosc.

2."— TSIBISffJ I»AS HiSi'B«;CKR«EA«.

Encontram-se aqui os typos principacs da familia. Nos primeiros

ffeneros, a dehiscen.ua do fructo po? cinco valvas basilarcs parcec in-
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dicar que a symetria persiste ale o ovario; mas essas valvas sao a
mais das vezes irrcgulares, c as outras partes do pistillo sao de com-
posicao bmaria; nos outros generos o gynccco e todo binario on ter-
Mano. A cohesao destes elementos occupa uma extensao mais consi-
dcravcl que na l.

a
iribu, c a inscrcao dos estaraes passa a urn grao

mais elcvado de perigynia. O calice e o involucre sao geralmente ac-
crescentes no fructo, que e raras vezes dehiscente.

capsular com valvas (
h3'P Syn<>s. Cali-

symetricas, basi- }
a ' acOTes0«n*e • • Hlwbrum, Rupp,

lares.. Estames Pe«8TO». Bra-
i I cteas cscanosas . Paronychia, Clus.

/Jo/ lubo calidnal. Folhas alter-

3 .g £ I nas. Bracteas Pentacwna, Bart).
11

g o Jdisco. Fo-/hem desenvolvi-

a -C, « )
llias °I

)_
) das, deciduas. . Herniaria, Tourn.

g.SP-§/ postas. j rudimentares,per-
'C S 'E f Petalas ( shteates Habrosia, Fen*]

' hypogynos , colicrcnlcs. Ulriculo . . . Comeles, Burm.

(ll|l(1 (
,

ali
_ i coherentes. Ulri-

ternano. Estames/ S So c jnaJ I cnlo Gymnocarput, Forsk.
>••§ £ <

(livrcs. Capsula.. . IVinterlia , Spreng.
q & § / disco. Achenio. Calice accres-

g,.S * l cente. Folhas allernas Corrigioh,EmyConl.

3.°— TBUiUj OAHI ORHECHDMTt

A falta de symetria que caractcrisa esla tribu n'um dos Ires
rerticiltos exterhos, sc liga a desigualdade que apresentam os Jobos
eahemaes; e quando a reducoao affecta todos os orgaos destes tres
vertieillos, a nor pcrde o typo quinario. Os estames diminuem succ< >s-

sivamente em aumero; os clcmentos stylares apresentam a mesma
composicao ternaria ou binaria, c o mesmo grao elevado de cohesao
([tie no gmpo precedents.

coin os estames. (
fbem desemolvi-

Estylete ternario. jeincoa tres.Petalas)
('as

' Nraeleas.
• • Arvcrsia, Camh.

Estames prigy- j
" jrudimenlares.Pe-

inos.emnumerodef I
los ghmdulosos . Laffifygia, Lina.

litres ou dons.. Estipulas e fcracteas. . . Orteqia, L«ffl.
Lcrnano. Estamss tros, kypof] nos. Fo-
lhas radicacs. ..

. . Stipulicida, R ich

.

H o eSlite.Es*^ § J perigynos. Ovario dispcrmo.

\ . | £ \ adherente. Bracteas Pollkhia, So!.

- 8
"* jkypogynos], alternos com 2

5 a *§ f parastemoiics.Fidr ternaria.
5 -S I Folhas ainplevicaules Liihophila, Sw'.
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«."- THIDU ©A» S€^E»AT«TBBEA«.

4o erupo fundado primitivaraente debaixo deste notpe, c cara-

cterisado pela fl&r apetala e perigyna, fructo ™™*^J*»^
pelo tubo calicinal persisted, e folhas connadas sen, estipulas s

eunem aqui os outros generos apetabs cuja hypogyma e nseparate

dos divers! graoa do perigynia<^™X1 m-L^
folhas oppostas, por -vezes carnosas ou amplexicauies, >

esLls rudix^ntares, reprcsentando assim todos os graos dc
,

dcson-

Smento destes orgaos. estylcte e sempre do ^V^mr^
c os seus elementos apreseutam os mesmos

>

graos dc coh sao que

acabam de ver nos outros generos. Em ultimo bgar so lhes associa

un\enero polyspermo % capsular que podena take, en rar na

^fmas I que a falta da corolla parece scr caracter d dg^J-
or Pornue clla e reunc a reduccao dos estames a urn so. Esta reduccao

Sln'outros generos, a translbrmac.o^'algous d efe cm ap-

pendices petaloidcs, e a passagcm da flor ao typo quaternary

w

§ s
3 £

o

'2 S

hypogy„os coherc^^Fl^alernana «.,- ^^
cicas e estipulas rudimentares

'

livrc. Folhas altcrnos com cmco

connadas ,
parastemones. . .

Sclemnthus, Linn.

BPmestiBU-isemparastemones,
perigynos. I jSe«( BrStteu ffrtRmma, Kunth

Ovario
| adhcrento.

Fructo dchisccnlo por

valvasterminaes.Bracteasa.dbe-

rentes ; estipulas • • • •
Sclerocephalus, Boiss.

i

l

connadas. Ovario mono-disper-

mo. Flor quaternaria, bractco-

lada
Mmarum, Forct.

a

Z!
e

BSe".°::
H° m" ^" 2>M<«* Web,,

com dons parastcmoncs. Ovario

monospermo Bracloas; folhas ^^ ^
nao cstipuladas

hypogynos,
^
scm piU.astcmoncs . Ovario po-

lyspermo. IVraeteas c csupu- ^^^
Das consideracocs preccdentes podemos concluir:
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1 • Que, na femilia das Paronychiaceas, os mais constantes de
todos os caracteres sao os que se fundam na symttria floral; que esta
symetria (depots do caracter da estructura da seroente, que e rela-
tive a um grupo mais elevado) domina sobre todos os outros cara-
cteres mternos e externos, que n3o sao nem assaz fixos nem assaz K-
mitados paia poderem constituir uma defmieao regular desta femilia

2. Quo os caracteres da flor e dos orguos externos sao suffi-
cientes para a determinate pratica dos generos desta femilia e para
os coordenar do modo mais natural que e possivel; que e consegiiin-
temente inutil empregar para cste fim caracteres tirados das partes
do menos feci! observacao, taes como as divisoes do fructo, a placen-
lacao, a direccao do embryao, etc., caracteres que em nada sao mais
preciosos que os externos, pois que todos elles sao sojeitos a variacoes
« a transicoes msensiveis d'uns para os outros,

Estas consideraeoes podem ser applicadas a urn grande numero,
.se nao a maior parte, das femilias vegetaes; e so em War das fa-
milies tomarmos as alliancas, as classes nJlturaes ou outros grupos
mais elevados, p6de-se mostrar que a lei das postages rehuhas dos
orgaos elementares se manifesta ainda nos apparelhos da germinacSo
e nos da nutncao, de maneira que ella vem a ser uma das bases fun-
damentaes da classificacSo natural. Este principio que enriqucceu as
scienciaa naim-aos das bellas theorias de Goethe e de Geoff™ Saint-
I'la.re, e hoje o ponto de partida dos progresses que vemos todos os

dias fezer a organography e a morphologia vegetal; die nos promette
«!>"' a notamca sera em nossos dias uma scieneia rigorosa, como a
zoologia o loin sido nestes ultimos tempos.
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deviam depois saber achar no mundo posicao honesta e decente • mascom >sso lhes dezxou sobre tudo a grande beranea de urn , om
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MEMORIA

SOBRE A PRODUCCAO DO SULFATO DE SODA

NO VOLCAO DA 1LIIA DO FOGO

NO ARCHIPELAGO DE CABO-VERDE.

Q.Juaindo, cm 1838, organisava o Laboratorio da Escola Poly-
teclmica, cuja dircceao mc havia sido confiada com a rcgencia da Ca-
deira de Chymica, foram-me remettidas pelo Sr. Visconde de Sa, en-
tao Ministro da Marinha e Ultramar, algumas amostras de varios
produclos naturaes, provenientes das nossas Possessoes d'Africa, para
serem por mim examinadas. Entrc elks nolci corn particularidade
uma, que vinha com o nome de Salitre da Ilka do Fogo, mas que
n3o aprescntava nenhum dos caractercs do azotato de potassa. Fiz
cnlSo cnsaio d'aquelle producto e reconheci que era o sulfalo de
soda. A amostra era em pequena quantidadc e nao vinha acompa-
nhada de esclarecimento algum que podesse servir para formar um
juizo seguro sobrc a importancia do deposito, se deposito havia; mas
entrevi logo a possibilidade da produccao permanente c successiva
d'aquelle sal, tlo ulil e t8o importante para a industria, debaixo da
poderosa inlluencia das reaccocs que tem lugar na emissao do fogo
sublcrraneo.

Respondendo entao as perguntas que o Ministro me dirigia so-
*>re a natureza e importancia das materias, cujas amostras me con-

i *
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fiara, escrevi o seguinte : «0 mais intcressante destes productos e o

« sulfato de soda que veio remettido debaixo do nome de salitre da

\llha do Fogo. Se elle existe no cstado que o exemplar inculca,

« muito facil e de purificar e podcra tcr grande consume), e sera es-

o pecialmcnte de grande vantagem para a fabricacao da soda artifi-

cial, que pode constiluir umTamo de industria muito importante,

«sendo esta soda introduzida no commercio por um preco muito mais

«commodo do que o de todas as especies deste genero que hqjc se fa-

« bricam Para reconhecer a utilidade desta fabricacao, basta so

« lembrar que os Francezes e Inglezcs sustentam consideraveis estabe-

«lecimentos cm que fabricam a soda artificial, tendo primeiro de

« transformar o sal marinbo em sulfato de soda por men) do acido sui-

te furico ; operacao incommoda c despendiosa, que se dispensaria nas

«Ilhas de Cabo-Verde, por se encontrar ali o sulfato de soda natural-

« mente formado. O que neste caso e necessario saber, c se cste pro-

« ducto existe ali em grande quantidadc, porque entao poderiam as

« fabricas de vidro e as saboarias do reino tirar de la toda a soda de

«que carecem.»

Esta communicacao official ficou, crcio eu, sem resultado, como

tem acontecido a muitas outras, mais auclorisadas do que a minba

e que jazem sepultadas c fosscis, permitta-sc-me a express?io, na

poeira das nossas Secretarias de Estado.

No primeiro livro que escrevi para auxiliar os alumnos da Es-

cola Polytechnica no estudo da chymica, e que foi impresso cm

1839, falando do sulfato de soda, indiquei, de passagem, que cste

sal se encontrava nas Ilbas de Cabo-Vcrde. Nos ensaios sobre a sta-

tistica das Possessoes Portuguezas no Ultramar, no Livro 1.°, que

trata das Ilbas de Cabo-Verde, e que foi impresso em 1814, o Sr.

Lopes de Lima, a paginas 30 da 2." Parte, falando dos productos na-

turaes da Ilha do Fogo, cita ja a existencia daquelle notavel produ-

cto, o que me auctorisa a suppor c|uc tcve conbecimento delle pel©

que eu havia escrito ou dito a tal respcilo no men curso de cby-

mica.

Em todas as occasioes, que se me ofiereceram desde 1838,

nunca deixei de pedir as pessoas que eu via se iuteressavam pela

prosperidade do archipelago de Cabo-Verde, que tratassem de inda-

gar as circunstancias locaes e condicoes naturaes da existencia do

sulfato de soda na Ilha do Fogo, recommendando-lhcs ao mesmo

tempo que tivessem a bondadc de mas communicar e de remetter-me

porcao sufficicnte do mesmo sal, para sobre elle fazer um estudo
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mais complete, liabilitando-me assim para poder suscitar a ideia de
uma exploracao, quo eu presumia ser dc tanta vantagem para a in-
dustry cm geral, e muilo particularmentc para a prosporidade d'a-
quella ilha, que, dcsde longo tempo, cahio em grande estado de pe-
nuria, e cujos babilantes, entregues a uma miseravel indolencia, pas-
sam a vida a csperar que a mao da Providencia vcrta sobrc os seus
carapos, tao sequiosos como fertcis, as bcmfazejas chuvas do estio.

So no fim de dezesete annos foram os meus desejos satisfeitos,
e ainda assim dc urn modo bem incompleto.

No mez de Janeiro deste anno mandou o Conselbo Ultramarino
p6r a' mmha disposicao as amostras dos produclos naturaes que ulli-
mamente rcecbera de Cabo-Verde, c entre ellas achei a do sulfate de
soda, em quantidade bastante para o estudo, mas desacompanliado
das mformaeoes mdispensaveis para poder formar urn juizo bem se-
guro sobrc as vanlagcns industriacs que a sua cxploracao e colbeita
podem Irazcr a" nossa industria e ao commojcio de Cabo-Verde.

Um. officio do Administrador da Ilha do Fogo, dirigido ao Go-
vemador das Ill.as dd Cabo-Verde, eonlendo apenas a rclaeao ou lista
dos productos remcttidos, e o unico documento official que possuo so-
brc estc objecto. Todavia creio haver adiantado alguma cousa na im-
porlantc qucstao de que passo a dar conla a Academia, tanto debaixo
do ponto dc Vista puramente scientiflco, como industrial ; convencido,
como cstou, de que ella mcrecc a attenoao desta illustrc socicdade, quo
eonsagra os scus esforcos nao so ao adiantamenlo das sciencias esp'ecn-
lativas, mas tambem ao progresso c aperleiooamento do trabalbo util
que e a origem da riqueza das nacoes.

Nenlmma das notioias scicntificas, quo so teem publicado sobre a
I Ilia do Fogo, contem documento algmn bem elaro e autbentico da
existencia e ibrmacao do sulfeto de soda entre os produclos das
erupcoes volcanicas, que cm c'pocas diversas se teem manifestado na-
quclla ilha. Uma unica memoria incdila dc Joao da Silva Fcijo, na-
luralista a quem, no fim do scculo passado, o Covcrno incumbio o
estudo das Ilhas dc Cabo-Verde, e na qual descrevc a erupeao que
teve lugar cm .27 de Janeiro de 17 85, meneiona alguns productos,
dc cuja descripcao, extrentamente succinla e incomplela, se pdde sua-
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peitar que \i nessa e'poca o sulfato de soda apparecia entre as male-

rias de origcm voleanica (a).

Confrontando a descripcao de alguns dcsses productos (que elle

observara e recolhera na propria localidade, e diz haver remettido

para a colleccao do Museu da Academia), com a apparencia e caractc-

res das amostras que ultiraamente recebi, encontro muitas analogias

que me fazem suspeitar a identidade das substancias apcsar da diver-

sidade dos nomes. Examinando porem a colleccao dos productos mi-

ueraes do archipelago de Cabo-Verde, que a Academia possue, nao

encontrei ali aquelles a que Feijo se rcfere na sua memona, nem

entre clles deparci com o sulfato de soda.

Mr. Charles Sainte-Claire Deville, distincto Geologo Francez, vi-

sitou em 1842 a Ilha do Fogo, e na sua Viagem Geologica as Anti-

lles, Tenerife, e Ilha do Fogo, descreve larga e lucidamente as suas

observacoes sobre o nosso volcao
;
porem tao curta e rapida foi a sua

visita, que nem p&de entrar na cratera, nem desccr ao exame

minucioso de todos os productos curiosos e interessantes que ne-

cessariamente devem ter acompanhado as diversas erupcdes d'a-

quelle volcao : f(Sra das consideracoes puramentc geologicas d'aquella

formacao Yolcanica cousa alguma sc encontra na sua memoria que

podesse servir-me de guia.

Nos Ensaios sobre a statistica das Possessors Portuguezas do

Ultramar, de Lopes de Lima, apenas se le, a pag. 30 do 1.° Vol.

que trata das Ilhas de Cabo-Verde, o seguinte : « Ha na Ilha (do

« Fogo), como fica dito, muito cnxofre e pedra pomes, e tambem

« sulfato de soda, sal ammoniaco e boas pedras dcjUtrar.*

Nesta falta, quasi absoluta, de indicacoes precisas, nao pode-

mos senao aventurar conjecturas mais ou menos plausiveis, ate que

observacoes ulteriores, feitas por homeus compctentes nos proprios

lugares, tragam luz sufficiente a uma questao, no meu entender,

tao importante como e a da formacao espontanea pela aetividadc

das forcas naturaes, e em quantidade exploravel, de urn sal que

nas artes chymicas representa funccoes de primeira ordem debaixo

do ponto de vista industrial.

estudo que fiz sobre as amostras, que me enviou o Conse-

Iho Ultramarino, nao me pcrmitte duvidar da existencia do sulfato

de soda na Ilha do Fogo como producto das recentes erupcdes. O
officio doAdministrador, a que ja me rcferi, diz que cste sal provem

da cratera formada pela erupcao, que tevc lugar cm 1847; porem

o exarne, que cu fiz em 1838 sobre a amostra que entao me remet-
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(eu o Sr. Visconde do Sa, mostra claramente que ja nas erupcoes
antenores a mesma substantia apparccera, c que per isso nao e um
producto privativo desta ultima erupcao.

As amostras, mencionadas com os N.°* 1 e 2, no officio do Ad-
ministrador, sao ambas elias de sulfate de soda.

producto, (pic tern N." I, existe na crate'ra formada pela
erupcao de 184 7 revestindo metade do muro da mesma crate'ra, e
acba-sc lambem accumulado em parte na sua base, como se delle
so houvera destacado. E', como parece, uma verdadeira efflorescencia,
c[uc se manifesta naquella formacao volcanica. Este producto parece
ser o que existe em maior quantidadc, e o local em que elle se en-
contra e accessivel sem o menor risco.

O producto N.° 2 foi colhido em uma pequena planicie, que
existe no interior da crate'ra, c apparcce em muito menos proporcao
do que o primeiro.

Aprcsentarei em primeiro lugar os resultados da analyse cby-
nuca destes dois productos, e farei depnis algumas consideracoes
theor.cas para exphcar a sua formacao natural, e outras debaixo do
ponto de vis la utibtario para moslrar a conveniencia da sua explora-
cao, no caso de poder cxtrahir-se quanlidadc avultada que entrete-
nha uin traballio regular.

EXAME GHYMICG DO TRODCCTO N»° 1 ..

Este producto e uma substaneia branca, ligeiramente suja, um
poueo puherulenta com apparencia salina, cm crystacs extranamente
mmdos c desaggregados como os que resultarn dos sacs efflorescent es.

sen sabor e salgado e amargoso : a agua dissolve-o quasi comple-
tamenle mesmo a temperatura ordinaria, deixando apenas um pe~
queno resjduo terroso, corrcspondente a 19 por 10.000 do peso da
materia : a sua dissolueao mostra uma rcaccao ligeiramente acida so-
brc o papel azul de turnesol. Dissohida a quente, c filtrada a dis-
solucao, csta deposita pclo rcsfriamento os crystacs do sulfate de
soda em tao grando quantidade que o crystalisador se enche eom-
pletaincnte delles. As aguas maes, depois de novamente concentradas,
^'positam, amda com alguns crystaes de sulfate de soda, os saes ex~
tranhos em mmdos eryslaes..
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Eis aqui o resultado da analyse a que a materia foi submcl-

tida reduzido a partes centesimacs.

Saes soluveis 90,8

1

Materia insoluvel ' t

Agua i
9,00

100,00

Os saes soluveis produziram

Acido sulfurico & 2,96

nl „ .

.

0,45
Chloro '

., • „ ... 1,0/
Alumina '

Cal
0,14

Magnesia *»*;-

So|a 30,96boda
4 48

Potassa %
'

^' 10

92,81

Mostra esta analyse que o producto so p6de considerar um sul-

fato de soda do titulo de 71 por 100 de sulfate puro, on dc 79 por

100 comprchendendo tambeth como materia utd o sulftto de po-

tassa.

EXAME DO PRODUCTO N.° 2.

Este producto e uma substantia branca, crystalina, em massas

agglomeradas e exteriormente irregulares, mas podendo fecilnaente

dividir-sc em pequcnos crystaes transparentes, incolores c perle.ta-

inente limpidos, apresentando apenas na supcrficie das massas o as-

pect© de um sal ettlorescente. O seu sabor e evidentemente o do sul-

fato de soda ; a sua reaccao d acida ; a agua dissolve-a completamente

sem deixar rcsiduo sensivcl. Submettida a accao do fogo, csta subs-

tancia apresenta primeiramente a fusao aquosa, e dcpois a lusao

jgnea. Sendo calcinada ao rubro, perde, pela accao do logo, proxnna-

mente 58 por 100 do seu peso e o residue apresenta a scgumte

composicao.
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Acido sulfurico 54,14
Chloro 0,23
Soda 42,20
Potassa 0,32

96,89

Fiz tambcin a analyse da materia normal sem a secar nem
calciuar, detcrminando o acido sulfurico, o chloro e os alkalis di-

reclamente e a agua por difierenca : o resultado desta analyse, redu-
zido a paries centesimaes, foi o seguinte

:

Acido sulfurico 32,50
Chloro 0, 1

1

Soda 13,75
Potassa 0,15
Agua 53,49

100,00

A primeira destas analyses mostra que a materia calcinada e o

sulfato de soda de 96 por 100 de sulfato puro, e a scgunda que a

materia, tal como se encontra na crate'ra, e o sulfato hydratado, con-
tendb grande excesso de acido, visto que, para neutralisar os 13,75 de
soda, se requcrcm apenas 17,80 de acido sulfurico, rcstando por con-
seguinte dos 32,50, que pcla analyse achei, 14,70 que constituent
lima parte do sal no estado de bisulfato, como aquelle que se obteni
na preparaeao do acido chlorhydrico, quando nas fabricas de productos
ehymicos se decompoe o sal marinho pelo acido sulfurico em cylin-
dros ou relortas.

E' notavel a differenca que cxiste entre o sal N.° 2, colhido na
cratera.e oN.° 1 efflorescente sobre a rocha que constitue o muro.tal-
vez exterior, da mesma crate'ra. Mas esta diflerenca pode bem ex-

plicar-se suppondo que o sal N.° 1, atravessando a rocha, em que
existem a cal, a magnesia, e o oxido de ferro para vir efflorescer

na sua face externa cedera aquellas bases o excesso de acido que
trazia.

Reconhecida assim a existencia do sulfato de soda quasi puro,
MEM. DA ACAD 1." CLASSE T. II. p. I. 2
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entrc os productos do volcao da Ilha do Fogo, seja-me permittido

aventurar algumas conjecturas para explicar a sua formacao.

E' bem sabido que o sulfato de soda apparecc em inuitas loca-

lidades nao so dissolvido nas aguas, principal raente naqucllas que

conteem o cldorureto de sodio, mas tambem efflorescente sobre os ter-

renos ou sobre as rocbas. Charles de Gimbernat cncontrou-o nas ga-

lerias praticadas em um banco de gesso perto de Muhlingen no Can-

tao d'Argovia na Suissa, estando os crystaes dcste sal associados aos

do sulfato de cal, e nao em betas ou bancos intercalados corn os do

gesso, mostrando por isso serem os dois saes de formacao conlempo-

ranea, e haverem sido depostos no meio da dissolucao em que am-

bas simultaneamente se achavam. Cazaseca encontrou tambem o sul-

fato de soda em crystaes anhydros perto de Arangucz em Hespanha

nas salinas de Espartines.

Nao ha muito tempo foram descobertos jazigos importantes de

sulfato de soda no Valle do Ebro, nos confms da Navarra e de Cas-

tella-Velha, principalmente perto de Lodosa, e hoje e ja estc sal cxplo-

rado em Aleanadra e Andozilha. Porem ncstas e em outras circuns-

tancias, em que o sulfato de soda se tem encontrado, a sua formacao pa-

rece ser devida a rcaccdes pela via humida. Klaproth attribuia a exis-

tencia do sulfato de soda nas aguas mincraes e na de alguns lagos da

Austria, da Hungria e da Siberia a decomposiciio do chlorurcto de so-

dio pelo acido sulfurico emanado do interior da terra e provcniente

da decomposicao das pyrites ou da combustao do enxofre. Berselius

reproduzio esta mesma hypothese nas suas interessantes observacoes

sobre as aguas de Carlsbad..

Ate agora nao temos visto mencionado o apparecimento notavel e

preponderante do sulfato de soda aos terrenos de origem ignca, nem

mesmo entre os productos das erupcoes volcanicas. O Abbadc Monti-

celli na sua monographia das especies volcanicas do Vesuvio diz que

o sulfato de soda se nao tem ate agora encontrado isolado, nem em

proporcao predominante, nos productos salinos do Vesuvio.
l Assim

a sua apparicao em quantidadc consideravcl, e quasi no cstado de

pureza entre os productos do Volcao da Ilha do Fogo, e um fa-

cto novo para a sciencia e digno a muitos respeitos da attencao

dos sabios. Explicar as condicoes provaveis da sua formacao nao

1 Soda solfata.— Non si c trovata finora isolata, o almcno in proporzione pre-

dominante ne mescngli saline del Vesuvio. £ per lo piu mescolata con irauriati e

solfaii de soda e di potassa.
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me parece coisa rauito difficil, nem e necessario recorrer a hypothe-
ses que as circunstancias locaes nao possam justificar.

Em muitas das Ilhas do Archipelago de Cabo-Verde apparecem
claros indicios da existencia de um grande deposito de sal gemma,
que se manifesto principalmente pelas fontes salinas das ilhas de
Maio, Boa-Vista e do Sal. Apezar de nao haver um estudo completo
da gcologia do archipelago de Cabo-Verde, pode talvez suppor-se,

sem grande temeridadc, que esta formaeao do sal gemma se estende
por dehaixo da Ilha do Fogo, onde tem sido atravessada nas diversas

epocas pelas erupcoes das materias abrasadas
, que constituiram

aquella formaeao volcanica. Nestas circunstancias o enxofre, que, ar-

dendo, se convcrte em acido sulfurico em presenca do oxigenio e da
agua, pode converter o sal marinho em sulfato de soda, e este arras-

tado pclos vapores aquosos vem apparecer na cratcra, ou atravessa

as rochas para efflorescer a sua superiicie.

E' esta uma hypothese que offereco a consideraeao dos Geolo-
gos para explicar a origem do sulfato de soda na crate'ra do volcao

da Ilha do Fogo ; hypothese concebida longe dos lugares em que o

phenomeno se manifesta, c desprovida da observaeao rigorosa dos fa-

ctos que a podiam authorisar. Assim nao a quero dar senao pelo

que ella vale, e espero que observacoes ulteriores a conlirmem ou
corrijam, porque a verdade esta nas coisas e nao nas opinioes. Todo
o effeito tem a sua causa, e quanto mais notavel aquelle e, tanto

maior e mais impaciente se mostra a nossa curiosidade em descubrir-
lhe uma cxplicaeao que esteja em harmonia com os principios do
que nos chamamos sciencia. Esta e a minha desculpa.

Do interior da mesma crate'ra formada pela erupcao de 1847
se extrahio outra substancia salina que veio com o N.° 3, que se

encontra misturada com fragmentos do enxofre , e repousa sobre
uma camada de cinzas volcanicas, que naquclle lugar parccem ainda
cstar no cstado pastoso, e ainda quentes, e que pelo resfriamento en-
dureccm sem se aglutinarem consideravelmente, o que me induz a

acreditar que esse ainollecimento e devido & penetracao dos vapores da
agua c nao a um eslado de scmifnsao.

A materia salina N." 3 tem um sabor styptico como o do sulfato

de ferro j apresenta uma reaccao muito acida ; e e soluvel em grande
parte na agua mesmo a temperatura ordinaria. Aquecida sofre a fusao
aquosa e emitte os vapores do acido sulfurico e os do enxofre, que
se sublima e pode recolher-se convenientemente. A dissolucao desta

substancia, sendo concentrada, deposita os crvstaes de sulfato dc cal,

2*
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entre os quaes se notam alguns, em pequena quantidade, que sao

evidentemente de alumen. Os ensaios qualitativos feitos sobre esta

materia mostraram simplesmente a existencia do acido sulfurico e do

ferro em grande quantidade, da alumina, da cal, da soda e vestigios

de magnesia.

A analyse quantitativa deu-me os seguintes rcsultados, referi-

dos a 100 partes.

[soluvel no HC1 3,72)

Residuo insoluvel na agua jinsoluvel no H CL A,bZ\ 9,96

[Enxofre 1,72)

Acido sulfurico. 39,25

Alumina 3,25

Protoxido de ferro 1 3,50
\

Cal e magnesia 2,00 /

Soda 9,75

Agua e perdas 22,2V

100,00

Esta mistura de sulfates nao offcrece grande intcresse e por isso

nos abstemos por em quanto de fazer a seu respeito mais amplas

consideraccies.

Nao diremos o mesmo do sulfato de soda, que se pode tornar

um objecto de importante exploracao, se se verifiear que a quanti-

dade em que elle existe e' consideravel, ou que pelo trabalbo das

forcas subterraneas successivamente se produz, para vir apparcccr

effloreseente atravez das rochas que formam a crate'ra do voleao,

Depois que Leblanc creou o processo, justamente eelebre, para

a fabricacuo do carbonate de soda artificial, a produccao do sulfato

desta base, materia prima daquelle processo, ficou sendo uma das

operacues de maior importancia na cbymica industrial.

E decompondo o sal marinho pelo acido sulfurico que este sul-

fate se obtem ; mas esta decomposicao, na grande escala ern que a

requer a fabricacao da soda, e acompanbada de inconvenientes que
difficultosamente se vencem, quando se nao seguem rigorosamente as

boas praticas fque a sciencia tem ultimamente aconselbado. Estes iu-

convenientes nascem principalmente do desenvolviracnto do acido

chlorbydrico, cuja eondensacao e dispendiosa e difficil, c requer apa-

relhos complicados, semprc sugcitosa deterioracao em um trabalbo per-
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mancnte c que tern por fim produzir grandes massas de sulfato de
soda. Por cstas razdes as I'abricas de produetos chymicos, em que se

pratica o processo de Leblanc, nao sao toleradas nas visinhancas das
povoacoes, c ate sao malquistas nos campos em que floresee a agri-
cultiua, pcr-que, quando se deixa perder o acido chlorhydrico que se
Pscapa dos aparelhos, impregna-se a almospbera com os vapores cor-
rosivos daquelle acido, e as plantas, que elle banha, deiinham e aca-
bam por morrer. »

Outro inconveniente, que acompanba tambern a fabricaeao arti-

ficial do sulfato de soda, provem da necessidade de produzir quant i-

dades enormes de acido sulfurico, que demandam a construecao de
aparelbos colossaes, e conserva tributarios da Sicilia, pelo enxofre, os
fabricantes de quasi todos os paizes industriaes da Europa.

Todas estas condicoes desfavoraveis a" produccao artificial do sul-
fato de soda despertaram desde longo tempo no animo de alguns
chymicos o desejo de haver aquelle sal por meio de processos mais
commodos e que nao fossem acompanhados dos mesmos inconvenien-
tes. Mr. Balard tentou extrahi-lo das aguas do mar, onde elle nao
existe formado, mas que encerra'm tudo quanto e necessario para o
produzir, c ja creou, e poz em pratica industrial um trabalho me-
thodico de exploracao das marinhas, que fornece quantidades avulta-
das de sulfato de soda crystallisado, e cujos resultados tendem a ge-
neralisar-se. Este trabalho requer condicoes especiaes de temperatura,
e mais que tudo boa e intelligcnte direccao na applicacao das regras,
o que obsta ate certo ponto a sua geral aclopcao por todos os pos-
suidores de marinhas, que na maior parte dos casos, e principal-
mentc no nosso paiz, nao se acham babilitados para comprehender
nem os processos novos nem as suas yantagens, e que por indolencia
propria vivem afcrrados ^s yelbas retinas, com utna constancia digna
de melbor causa.

U or. I). Ramon de Luna, joven professor de cbymica em Ma-
drid, tenta pela sua parte aproveitar o sulfato de magnesia, de que
ha grandes depositos na parte central da nossa Peninsula, para o
substituir ao acido sulfurico, decompondo por meio delle o sal mari-
nho em presenca de uma temperatura clevada, e obter assim por
xnodico preco o sulfato de soda.

Por mais felizes e hem combinadas (pie sejam cstas e outras
tentativas tcndentcs todas ao mesmo fim, nunca elks poderam lutar
com a produccao natural do sulfato de soda fabricado pelas forcas.

giganles (pie no interior da terra promovem as reaccoes mais pode-
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rosas de que nascem ao mesmo tempo as rochas igneas que endure-

cem a superficie da terra, e os saes que a agua dissolve.

A produccao do sulfato de soda no Volcao da Ilha do Fogo

pode bem comparar-se ao trabalho de um gigantesco lorno de sul-

fato alimentado e governado pela poderosa mao do Crear'or para fa-

cilitar aos homens a materia preeiosa com que elles devcm fabricar

tantas cousas uteis e tantos prodigios d'arte.

Se a existencia ou formacao successiva deste sal so realisa em

grande quantidade no Volcao da Ilha de Fogo, o que muito bem

pode acontecer, sera" esse, nao so um facto novo para a sciencia, mas

tambem uma origem de fortuna para os, ate aqui deploraveis, habi-

tantes daquella ilha, um grande alimento para o commercio de

Cabo-Verde, um poderoso recurso para a nossa industria chymica,

e para mim uma grande satisfacao em haver concorrido para o fa-

zer conhecido da Academia e do meu paiz.

Lisboa 20 de Marco de 185G.

Julio Maximo dc Olivcira PimcnlcL
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TERCEIftA COPIA

no OPTOO CUE ACOMPANHOC A KEMESSA DOS PRODUCTOS VOLCAMCOS
DA 1LHA DO FOGO.

Administrate do Concelno da Uba do Fogo. Ill.
mo

Sr Rc-metto IV.S.', para o fazer presenle a S. Ex. a
o Sr. Conselheiro

bnnT ruff *!
Pr°YinC,X trCS S3C

l
uin,10S e um m»™ em-

brulho de N.° 1 a 4 com productos db volcao, que se me exiffioem ofl.cio N.« 63 de .27 de Abril ultimc.
*

O sac© N.° 1 leva u.n sal que ha na cratera que formou a
erupcao de 1847, cuja metade da parede estS" reboeada com o
dito sal uma pcquena poreao depositada em baixo, que parece cai
da parede, que tera de allura 8U a 100 palmos.

N." 2 leva uma pequena pdrcao de acido, producto que co-beram dentro do volcao em uma pequena plan icie, que ba dentro domesmo volcao.

™ i2
N

,°
3

.

,CYa e,1XOfrC mistura<fo com terra colbida igunlmente

,

lta Planicie^ e debadxo do enxofre apparece uma lama neffra emojie, quente, que depois de fria torna _se fa
.

ducto ya[embrulho debaixo do N.« 4. O que se colhe dentro do volcao e tudo

,Wn «
e US

T
.

arCdeS da ffrande Crate
'

ra fumeSam eonstantemente, eutsct-se para naixo por ruins caminhos e com perigo de vida ; e os
productos em pequena porcao, except® o sitio onde produz o que vaino sac© «. I : all n*> ha perigo algum e segundo as raf6cmac5es
que me deu o Regedor da respectiva parochia a quern mandei ao
s.lio, por ir; se se explorar, a quantidade serd grande. Logo que
possa, ,rei ao silio ver tanto para informar com conbeeimento de
causa como para -ver se ha mais alguns productos

m »o ^
eos

o
Guardc a ^ S.

a

, «» do Fogo 23 de Maio de 1855.-
"I- Sr. Secretano Geral do Governo da Provincia.— Assignado. o
Admmistrador do Concelbo, Jo;lo Gomes Barbosa.— Esta" coofowrie.
-secrelana do Governo Geral na Villa da Praia 30 de Juiiho de
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1 855 —Osegundo Official interino, servindo de Secretario Geral

,

Joa'quim da Silva Mattos.— Esta conforme.— Secrctaria do Conselho

Ultramarino em 18 de Janeiro dc 1856.— Jose Narciso Hcrrcira

de Passos, Chel'e da 2.
a
Reparticao.
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(a)

MEMOMA

SOfcRE A ULTIMA ERUPCAO VOLCANICA DO PICO DA ILHA DO FOGO SUCCEDIDA EW

2.4 DE JANEIRO DO ANNO DE 1 7 85, OISSERVADA E ESCR1PTA FOR JOAO DA
SILVA FEUO, NATURALISTA QUE FOI ENCARREGADO POR SUA MAGESTADE DO
•EXAME PHILOSQPHICO DAS ILHAS DE CAJiO-VERDE. LISBOA 179.7.

Vidimus undanlem, ruptis fornaribsis /Etnam,
Flammarum que globus, liquefacta where saxa.

vine georg. i. i." v. 472.

PREFACAO.

I arece (jue a Providencia, pela paixao que tenho ao estudo da
Mineralogia, quiz benigna salisfazer a meus desejos, mostrando-me

horrivel espectaculo dc uma erupeao volcanica na continuacao de
minhas viagens philosophicas : ate ali parecia-me que pela licao dos
inais celebres contempladores da natureza tinha adquirido assis ideas

para eomprehendcr a theoria da Physiea Subterranea, e diseorrer so-
bre as differentes produecoes, que constituent o estudo da Mineralo-

'

gia, particularmente a Volcanica; porem desvaneceram-se as minhas
presumpeoes a' vista do tocante quadro, que ella me fez ver na ulti-

ma erupeao do Pico da Ilha do Fogo, succedida cm 24 de Janeiro
de 1785.

Que pmtura cu nuo tracaria hoje, se soubesse manejar o deli-

cado, c subtil pincel de urn Pindaro,' ou dc urn Virgilio! os horro-
rosos urros, e cstampidos no interior das montanhas da llba, que fe-

rindo os arcs, faziara tremer toda a terra ; as aberturas de rnultiplica-
das bocas, que a cada passosc abriam vornitando com furia as mais vi-
vas, c ardentes cbammas, parecendo quererem ineendiar todo o Uni-
verse; os corpos dc differentes tamanbos, involvidos em negro e es-

pesso ftuno, que cxpcllidos do interior do Pico, e subindo as nuvens,
inoslravam ataear os Ceos, e apagar a luz do Sol, cahindo depois na

MEM. DA ACAD. 1/ CLASSE T. U. P. I. 3
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mesma fornalha subterranea ; os tocantes, c enternecidos clamores dos

espavoridos habitantes ,
que pensavam ser o ultimo, c desgracado

terrno de suas existencias ; o espanto dos outros animaes, que sem tino

corriam precipitadamente a escapar a vida
; a divcrsidade em fim de

produccoes, que depois se deixou ver, servindo umas de ornaraento o

inais Vistoso e mosaico, das grutas e cavernas, e outras de formalizar

novos terrenos etc. ; dando nesta variedade de ideas vastissimo campo

as serias contemplates do Philosopho ; todas estas vistas, digo cu, se-

riam sem duvida sufficientes para o mais vistoso, c curioso quadro; po-

rem satisfeito em cumprir com os deveres de fiel observador, passo a re-

latar o mais claro que me for possivel, quaes foram os pbenomenos, e

produccoes desta nova erupcao, c qual seja a utilidade que dellas po-

der-se-hia tirar com vantagem do Estado e daquelles miseraveis insu-

lares : tal e o objecto do seguinte discurso, a que cliamo Memoria 80-

bre a ultima erupcao do Pico Volcanico da Ilha do Fogo, para

servir de supplemento a hisloria pbilosophica da mesma Ilha, e de

index a pequena colleccao das amostras das mesmas produccoes, que

eu tenho hoje a honra°de offerecer para o Museu da Real Acade-

mia das Sciencias, como o mais diminuto signal de men ogradeci-

mento, na certeza porem do merecer de lao sabio, illustre e res-

peitaYcl Gongresso Vcniam fro Lawk.
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MEMOIUA

SOBRE A ULTIMA EIUTl'OAO VOUUNICA DO TIGO DA II.HA DO FOGO.

S

Pico volcanic® da Iiha do Fogo, que desde o anno de 17 61)

estava como extincto, acaba idtimamcnte de fazer uma nova eru-
poftffl a 24 de Janeiro de 1785 pelas onze horas do dia.

§2.°

Uma grande eommocao subterranea, que abalou, e se fez scn-
tir por loda a Ilba, com fortissimos estrondos no interior do Pico,
como trovoes, foi o prirneiro signal desta erupeao.

§ 3."

Depo.s do que (g 2.°) abrsope o Pico perpendicularmeute, c Ian-
cando oc si, em golfadas, torrcntes de escoras, cinzas c pedras, tor-
jiou a iediar-sc, no scu prirneiro cslado.

A °

Nesla situacao, ou os combustiveis (como o enxofre, os pyfct&s

substancias calcareas) incendiados por effeito de uma fenneniacao

3*
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particular, ou os differentes gazes dilatados (productos da decompo-

Lao do ar e da agua, por aquelle mocanismo natural pela absorvi-

cao de seus oxigeneos) circulando opprLaaidamente no centra daquella

Jbrnalha, e correndo por onde menos resistencia encontravam, Coram

abrindo por toda aquclla montanba ate ao mar, de espaco em espa?o,

da parte de L.N.E. divcrsos rombos, por onde sah.ram torrcntes de

logo, immensa quantidade de lavas, umas qucimadas, e outras der-

retidas, cinzas e Cumo, que lerados ao ar Caziam escurecer todo

aquelle circuito, sendo para notar o nao correrem cstes fluidos para

o lado opposto, onde se diz Monte d'Aipo, em que se encontram an-

tigas crateras, que Coram abertas na antecedente erupcao do anno

de 1769.

%

Justamcntc na base do Pico da parte de leste, aonde chamam

os naturaes Monte de Lorna (outre antigo monticulo, e cratera vol-

canic^ se abriram as principaes, e as mais profundas bocas, pclas

quaes' sabio a maior forca, e quantidade do ineendio e de lavas, que

deram origetn a quatro novos rnontes immediatos uns aos outros

junto ao Pico, e na niesma direccao.

§6.°

Estes novos rnontes ($ 5.°) tambem se abriram Tertrcal'mente, e

lancaram de si immensa quantidade de lavas, as quaes descendo pelo

lado de L.S.E. se dividiram em duas como ribeiras de logo, das quaes

foi uma entulhar urn grande, e proCundissimo valle cliamado Ribeira,

deJnloninha, e outra passou a alagar um dilatado piano inclinadode-

nominado Relva, onde haviam algumas casas e plantacoes dc algodoei-

ros, vinhas etc., ficando a maior parte servindo .do aliccrce d. mesma

lava.

S H
As que Coram expellidas das bocas, que se abriram da parte de

L.N.E. desde o monte denominado de Domingos Fernandes, ate outro

junto ao mar, que se diz de Joao Martins, inundaram tambem muita,
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porcao de tcrreno, o as que sahiram da ultima boca em Joao Marlins,
loram ate cnlrar pelo mar denlro rnais de vinte laneas, fazcndo ali na-
quella costa, oncle antes era uma enseada com o fundo de quatro para
cinco bracas, uma ponta de pedra queimada assas alta.

§8."

Ate aqui sao os phenomenos observados ncsta erupcao, que tfu-
rou ate 25 de Fevereiro seguinte, sendo a sua maior violcncia nos
primeiros seto dias sucecssivos, eontinuando com tudo o fogo, ainda
que mais central, porem sempre bem sensivel, particularmente nos
quatro novos. montes (% 5."), em que e intcnsissimo o calor, na supcr-
Qcie do terreno, e nas suas bocas, as quaes sao, como a do Pico, etii-
pticas, e terminadas inferiormente como urn fund.

S 9
.»

A materia que geralmente tem sido expulsada, parte e uma lava
preta, pezada e cheia de pequenos buracos, vitrifieada, e com alguns
cristaes de Schorls end)utidos (amostra N.° 1) constituindo uma co-
mo pedra ctgrcgada

; tal e a que tem corrido prineipalmente pelo
s'Uo da Uelva (§ (5.°),. e que junto com. outra sorte mais vitrosa,
preta, pezada e sem cristaes de Schorls, tem cntulhado a Ribeira de
Antoninha

(§ (>.«) e.n massas enormes (N.° 2) : outra sorte do lava
veio tambem em estado de fluidcz, correndo porem lentamente, ;»'

maneira de metal derretido, formando no sen curso grossos bancos,
em oudas, 6ccos interiormente, constituindo dilatados eanaes, e abo-
badas de seis ate oito palmos de altura sobre dez para doze de lar-
gura

;
tal e a lava (N.° 3) que sabio dos montes, que correm de Do-

mingos Fernandes ate Joao Marlins, a qua! tanto mais central mais
densa, eompacta e dura se observa a sua massa..

§ 1.0V

Por cntre cstas (§ «,).") se encontra outra sorte de lava (N." f)
coioo vidro fundido, semelliantc na sua cor e grao, a do N 2 ;. e
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por cima de todas estas sortes ainda correo outra tambem preta, po-

rem mais leve, espumosa, e cm forma de escora metallica (N.° fir),

cffcito, que parece provir da compressao do ar no seu interior, o qual

constituindo no, meio desta torrente de lava grossas bolhas, veio de-

pois a fazer a sua superficie aspera, cavernosa, desigual,oe a massa

mais leve ; csta lava, que a primeira vista se assemelha a materia

dos cadilbos de Alemanha, foi formando no seu curso varias confi-

guracoes curiosas.

§11.°

As bocas, que se abriram no Monte de Domingos Fernandes,

sao interiormenle revestidas de vistosas configuracoes de lava tofacea

vermelha e preta (N.° 6), efleito talvcz procedido de haver ali sido

o logo mais aclivo, e mais duravel.

§ 12."

As materias, que foram cxpellidas, quando o Pico se abrio

(8 3.°) sao, parte uma escora preta, friavel e miuda (N.° 7), parte

outra escora mais grossa e de diversas cores (N.° 8), parte fmalmente

umas pedras cm grossos pedacos, leves, porosas ; e no interior cheias

de buracos a maneira de um favo de mel, e denegridas (N.° 9),

que parecem ser uma especie de pomes extremamente alterada pela

violencia do fogo.

§ 13."

A lava, que formou os quatro novos montes (§ 5.°), e uma

conglutinacao de escoras mais ou menos grossas, e compactas

,

lintas de oxide cleferro como as Lofaccas {% ll.° N.
n
G e N.° 10): o

primeiro destes montes, tem uma parte desta escora sustentada so-

bre grossos bancos da lava preta e pezada (§ 9." N.° 3) que formam

uma grande abobada, lendida por infinitas partes.

% 14.°

Por todas as bocas destes novos monies sabiam de espaco em

espaoo golfadas de intensissimo calor e cheiro forte e sudbcantc de
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cnxofro, crista] izando-se eslc pclos buracos das pedras e cavcrnas,
em fmissimas agulhas (N.° 1 1).

§ 15.'

Toda a supcrficie do primeiro dcstes novos monies, o iinmc-
diato ao Pico, e coberlo de uma terra amarellada (]N.° 12), que a
pnmeira vista parcce ser puro cnxofre, a qual penso scr um sulfate
calcareo com rnistura de algmnas partieulas sull'ureas.

Nesta terra (§ 15.") se encontratn pedaeos de pedra pomes
brancos, amarcllados e porosos como caramello (N.° 13), e out'ros de
uma lava on basalte, pezados, e de eslrucVura lamellosa (N.°14), em
eujos mtersticios se nolain cristalizacocs de purissimo enxofre.

S i /

.

Nas grutas e cavernas dos mesmos novos montes se nota este
cnxofre (§ 16.°) virgem em grossas massas, pendentes pelas aboba-
'fiis e paredes, formado pela lenta sublimacao dos vapores sulfurcos
(N.° 15), qUe por ser ali o calor inui forte soflre uma continuada
alternativa de cristalizaoao e dissolucao.

§ 1
8.°

Por baixo da camada da terra amarellada (§ 15.°) na profundi-
dadc de dez para doze palmos corre um banco ou estrado de escoras
conglutinadas, mais ou menos, com a mesma terra, e cinzas (N.°

16 e 10), em que tambem se observa muita poroao de enxofre
puro.

lambem se encontra pela supcrficie do terreno desses novos.

montes, e pelas fendaa dos seas bancos de lava, immensa quantidadc
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de caparrosa (sulfate de ferro), (N.° 17), c a raaior parte com mistura

de pedra hume (sulfate de alumen).

§20."

Em o primeiro daquelles novos monies se encontram duas

sortes deste sulfate (§ 19.°), uraa em espumas pelas fendas das la-

\as (N.° 18), e outra como uma terra arccnla e esverdmbada, a

qual contem uma grande porcao de sulfate aluminoso, que se ma-

nifesta cm uraa efflorescencia branca (N.° 19), notando-sc pelo inte-

rior veios de oxido de ferro com sabor vitriolico (N.° 20).

§ 21."

Esta mesma caparrosa se encontra em abundancia guamecendo as

bocas dos ultimos dois monies novos, e unida a uma incrustacao cat

carea, que em muitas partes se mostra revestir em grossas capas m-

sipidas o interior das mesmas crateras (IN." 21).

% 22."

Entre as lavas, que foram inundar o sitio da Relva (§ f>.°), se

observam pequenas pocas de sal marinbo coalhado (N.°22) produzido

sera duvida da agua do mar, que junta mente com cllas fei cxpulsada

na erupcao, o que faz persuadir da communicacao do mar com eslc

Tolcao.

% 23.°

Finalmcnte outras substancias salinas ammoniacaes c mistas, sc

encontram pelas cavidades das lavas (N.°" 23, 24 c 2r>)-notando-se

entre ellas um muriate ammoniacal de sabor mais urinoso com mis-

lura de magnesia, o qual se sublima pelas abobadas, lendas e ca-

naes subterraneos a proporcao que o calor se extingue nas lavas

(N." 20), producto, ou (como se pensava ultimamente, antes da re-

volucao chimica) da combinacao do acido marinbo, proveniente da

decomposicao do sal marinbo , como alkali volatil , produzido da

Uansmulaeao do alkali mineral pela uniao com o acido pbospborico do
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fogo
;

on (comb se persuadem hoje os novos chimicos) da combina-
cao do acido muriatico, ou marinho com o ammoniaco, rcsultadoda
uniSo do hydrogen© de agua com o azote do ar, decompostos peia

absorbicao de seus oxigenos pelos combustiveis incendiados no acto

da inflaranacao subterranea. A verdade porem so Deos a sabe ; visto

que a Natureza sempre reservada em seus trabalbos, ordinariamente
so nos mostra resultados, occultando-nos os meios e modos de oscon-
seguir. Tanta e a incomprehensivel sabedoria do Grande Architecto
do Universo, que obriga ao rebclde, peia contcmplacao de suas obras,
a beijar a Mao que cria, ordena, e conserva toda esta Grande Ma-
china, que se chania Mundo Pbysieo.

§ 24/

Tod os sabem os usos que tern cada uma destas produccoes volca-

nicas nas Artcs, e Manufactures, particularmente o enxofre, a pedra
humc, a caparrosa, e o salaramoniaeo ; o primeiro por'ser o principal
ingredientc da polvora, e o que por uma operacao hoje mui sim-
ples, produz em abundancia o acido vitriolieo de tanla importancia
em muitas artes, e nao sendo os tres ultimos de menos consequcneia.
e apesar da pouca que tem mercantil, comtudo nao deveriam ser des-
prcsadas, sendo indigenes, visto que, para a sua actual demanda. se

hi sahir de Portugal a favor dos estrangciros uma porcao de di-

nheiro, quando a natureza providcnlc, com mao liberal no-lo offe-

rece em proveito geral da Nacao, c particular de uma porcao de ho-
mens, que nada tern de recurso em sen arido e scccopaiz, queaespe-
ranca de opportunas chuvas para terem de que se sustentem, pos-
suindo alias este, em cujo proveito, quando menos, se occupariam lu-
crativamente augmentando assim o commercio nacional com mais um
raino activo cm utilidade daquclla desgracada Colonia.

DISSE.
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MEMOK1A

SOBRE UMA ESPECIE NOVA DO GENERO CAPRA. L.

,

A CABRA-MONTEZ DA SERRA DO GEREZ, EM PORTUGAL.

N,(a fauna da Europa figurtun boje, geralmente admittidas pe-
ios naturalistas, tres cspccics autlicnticas dc cabra-montez. Sao: 1."
a cabra-montez dos Alpes, Capra ibex Lin. et Erxl.

, que o celebre
Pallas confundia com a cabra da Siberia, Capra Pallasii, por nao
achar, na descripcao incomplcta entflo publicada por Daubenton, ca-
racteres suflicionlcs de diilcrenciacao, mas que depois dos escriptos
de Borthout van Bercbein l

so considera, c com rasao, como uma
especie distmeta 2." a cabra-montez dos Pyrenees, Capra pyrenaka
SehinZ., conhecida desdc 1838 por uma memoria de Scbinz'*; 3." a
cabra-montcz das manlanbas da Andaluzia, capra hispanica Schim-
pcr, descobcrta pelo illusire Conservador do Museu de Strasbourg na

9 ^JlhWl
Z ct Mc,noiros flc la S(,ci<^ des Sciences Physiques dc Lausanne, T.

Ber h,.,i.

:

r"i
)0S,

:

n| " ,on ct h,8t0lre nalmeIle d» bouquetin *des Alpcs de Savove par.ui.unoui van Berchcm. »

\MR A^i?^^ m?r! (ifi la Socicle helvetique d'hisloire natnrelle. Neurhniel

, I., r,
- l

M
l
""'li';",a '""" Schinz * obra de Bruch

.
c f« la «*»« cxcmpla-

icb que possue o Museo dc Mayencc.

i *
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sierra-nevada c sierra-de-ronda, durante a sua reccnte viagcm pelo

Sul de Hespanha. Esta ultima espceie, coiihecemol-a tao somcntc

pela dcscripcao abbreviada que Duvcrnoy commumcou cm nomc dc

Schimpcr a Academia das Seieucias de Park em sessao de 6 de

Marco de 1848 * ; nom nos eonsta que aceica d elk se tenha ultc-

riormente publicado noticia alguma mats circunstanciada.

Alguns naturalistas, cuja opiniao e de muito peso na sciencia,

teem apresentado a idea de que as cadeas de montanhas de certa

elevacao se hao de encontrar na gcneralidade habitadas por Cabras-

montezes, e que estas, por urn estudo attento c comparative virao

a ser referidas a cspecies distinctas. Ora esta opunao, a que dcram

Yulto as descobertas da C. pyrenaica c da C hisparnca achara mais

urn argumento favoravel na Cabra-montez da serra do Gerez, se,

eomo julgamos, esta se dever eiTectivamente admiltir na Fauna da

Europa com as bonras de cspccie distincta.

No presente trabalho procuramos deixar pelo menos bem caracte-

risada a espeeie portugueza, por modo quefl^J'"^?
acquisicao para a sciencia. Para a uossa descripcao consultamos eu-

lamente cinco exemplarcs, urn macho c quatro femeas, que perten-

cem ao Muscu deLisboa e a acanhada colleccao zoolog.ca daEschola

Polytechnics Estes exemplares capturados na serra do Gem em

]8 5-> por fins da primavera, scgundo cremos, loram offcrecidos aqucl-

les dois eslabelecimentos por urn Jpven Monarcba, que pela Culture

das sciencias naturaes illustraria o paiz, em que nasceo, se a 1 rovi-

dencia lhe nao reservasse, dando-lhc urn tbrono, uma nussao ma,s

sublime e gloriosa. , ,

Dos exemplares que possuimos, » macho sufbc.entemente adullo,

de quatro annos completes, lbrru.ee uma caracter.sfca sattstaetor.a ;

as femeas sao de dillercntes edades, de um, dots, e tres annos. Com

cstes materiacs nao nos reputamos habihtados para escrever a 1ns-

toria completa da cspccie, nem a isso nos abalancamos ;
prctende-

mos tao somente fczer admiltir a exisLcncia d'uma espceie distmcta

i rnmniM rendus T XXVI. N.° 10, 1848".

• St Spala ;ive Lbem na Castel.a nas sierras del Uarco e A Gretas,

Encoatraaet esta in.iicarao na parte zoologica da « memona que eomprende el re -

STde los trabajos verificados en el alio de 1851 por las d.ffcrentes ncobm «acar

St de formar el mappa geologic* de la provineia de Mated etc. » mas nao achanios

S uma caractcrislica mais perfei.a desta espeeie, cuja da^bitfta auetor .lease Ira-

balfao D. Mariano dc la Pa, Graells altribue egualmente a Plumper.
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•Ins actualmenlc conheeidas, e esperaaios que nos darao razao os na«
turalistas que nos lizerem a henna de leu o trabalho modeslo ( |ue su-

jeitamos ao sen exams.

Descripalo do macho. A cslatura e dimensoes do inaeho toina-
das no nosso exemplar sao inferiores as da C. pvrenaica, ealeula-
das por Bruch sobrc o exemplar mais adullo do Museu de Mayence.
A cabra-montcz de Portugal apresenta da extremidade do foeinlio
a da cauda 142 centimetres, altura a cernelha 73 centimetros, al-

tura a garupa 78 centimetros ; em quanto que a €. pyrenaiea ,

o macho, tern da extremidade do foeinlio a da cauda 154 centi-

metros, altura a cernelha 86 centimetros, altura a garupa !)0 cen-
timetros. A cabra-montez dos Alpes leva-ihe tambcm decidida van-
lagem na corpuleneia : so a capra hispaniea, que Schimper compa-
ra vaganicnte na eslatura e proporcoes ao beden on C. sinaitica

Hempr. ct Khrcnb. , e que parece aproximar-se mais da nossa.

corpo do animal mais elevado posterior do que anterior-

Bientfi, caracler que lhe e commum com as outras espeeies, e es-

velto e ao inesmo- tempo robusto. Os membros sao desenvolvidos e

fortes. O pescoco, quanto e possivei julgar por mn exemplar mal cm-
palhado, parece eomprido e cstrcito. A cabeca e de mediana gran-
deza, mede 25 a 26 centimetros da extremidade do foeinlio a mica,
apresenta na face anterior uma convexidade hem pronunciada logo
por diante dos cbifres, e vac estreitando successivamente para o fo-

einlio. Os olbos, seguudo nos affirma p(\ssoa que examinou de perto
o animal vivo, sao volumosos, salientes e brilhantes, com a iris parda
e a pupilla mais cscura. Na parte superior e lateral do tronco, na face

externa dos membros e nos lados do pescoco domina uma cor geral
d uni pardo tinto de ruivo, mais carregado em loin no tronco e
membros do que no pescoco. Os pellos dcslas regioes sao cinzenlosate
uma pequena distanc.iu da extremidade, so nesla e (pie aprcsentam a
cor pardo-arruivada (pie apparece.

Ncm no exemplar do macho; neni nos das femeas aehamos in-

dicio algum das riscas negras, dorsal e laleraes, «pie veem indicadas

nas deseripedes c figiuas das outras espeeies europcas.. Voharemos
ainda ao cxafrne desta cireunslancia.

Todo o ventre, o bordo. inferior do pescoco, o peitoril e a parte
interna dos membros sao mais elaros : com a differenca porem que
no ventre c parte interna dos membros se encontra uma cor nni-
forme d'uni branco sujo amarellado, orlada de amarello quasi ruivo
nos lira&fces da cor pardo-ruiva do tronco, onde os pellos se moslram.
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mass compridos ; em quanto que nas outras regmcs se junta a cor

amarcllada um toque mais ou mcnos carrcgado de pardo.

A cabcca e na face anterior d'um pardo arruivado mais escuro

que o bronco", por effeito da mistura de alguns pellos negros ;
estes sao

mais nuraerosos na parte superior, por diante e entre os cornos. A cor

das faces lateraes da cabeca confunde-se com a das taboas do pescoeo,

£ excepcao d'um circulo complete em volta dos olhos, d uma man-

cha irregular e externa por baixo das orelhas, c da extrcmidade do

focinho, que sao de cor amarellada. Sao igualmentc desta ultima cor

os pellos compridos, que guarnecem internamcnte as orelbas.

No occiput, logo atraz dos cornos, nota-se um redcinoinbo de

pellos mais compridos quasi inteiramente negros ; e d'abi se estende

ate a cernelha, como acontece na C. sinaitica, uma crina bem ap-

parente, formada de pellos eguacs na cor aos do dorso, os quaes se

inclinam um pouco para traz, e dcixam em evidencia a porcao tinta

de cinzcnto, que, por occupar a maxima parte do pello, (ica dando o

torn dominante a crina. Os pellos da crina augmentam em compri-

mento da nuca a cernelha ; na sua ultima porcao medem de 8 a 9

ccntimctros. Tanto pela direccao como pela cor dos pellos, a crina

destaca-se perfeitamente do bordo do pescoeo onde esla implantada.

A face anterior dos quatro membros e ncgra. Nos anteriores a

cor negra comeca do caseo, cstende-se aos maebinbos, deixando por

])aixo destes um, espaco de c6r amarcllada bem distincto, e vac de-

pois estreitando suavemente para cima ate pequena distanciado peito,

aos tres quartos proximamente da regiao do antebraco, onde termina

formando ponta. Nos membros posteriorcs a cor negra fc>nna, infe-

riormente, um desenho absolutatnente igual ao dos meuubros anterio-

res ; termina porem mais cedo, logo acima da prega do curvilbao,

sem se estreitar tanto.

Da distribuicao das cores, bem como das proporeoes e dimen-

soes das partes, far-se-ha uma idea exacta consultando-se a Est. 1,

que representa o macbo reduzido a \ do tamanbo natural.

A barba, ([ue julgamos privativa do sexo masculino, e no nosso

exemplar curta, com alguma, pouca, mistura de pardo ;
nasce a 7

centimetros da extrcmidade do focinbo, c medc apenas 28 lmllime-

tros de comprido.
l

Os cornos fornecem o earactcr diircrcncial de mais Yalia pela

direccao, forma e dimensocs que aprcsentam.

" Vede— Est. 2.", fig. 3.
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Sao na base quasi contiguos, e elevara-se quasi rectos sobre a
cabeca

;
dirigem-se primeiro para eima inclinando-se ligeiramente, e

ao mesmo tempo, para traz e para fora; aos tres quartos/ proxima-
mente, do seu comprimcnto inclinam-sc directamentc um para o ou-
tro. D'aqui resulta que, examinando-se pela frente o animal, os dots
cornos arremedam com bastante exactidao a figura de uma mitra col-
locada quasi verticalmente sobre a cabeca. ?

Os cornos sao triangulares na base, e ensiformes na extremi-
dade; a forma triangular conserva-se bem distincta ate um pouco
mais dos dois tercos do corno. Na sua primeira e mais extensa por-
cao contam-se portanto tres faces e tres bordos ; e destes, dois sao sa-
lientes, urn rhombo e pouco pronunciado. As posieoes (pie occupam
as faces e bordos, bem como a direccao do corno, dcpendem d'um
movimento de torsao de dentro para fora, que elle comeca a experi-
mentar desde a base, e que so acaba na parte ondc ha a convergencia
<iirecta de um para o outro, istq e, ondc comeca tambem a porcao
ensiforme. Com efleito : das tres faces uma comeca por ser interna
inferiormente, vai-se tornando successivamente anterior, e e esta ,1

posieao que toma definitivamente na porcao terminal do corno ; deve
chamar-se face intcrna-anlerior. Outra, anterior na base, torna-se de-
pois externa, e confunde-se na porcao uniforme com o bordo externo
desta parte do corno, sera a face anterior-externa. Finalmente a ter-
ceira lace, exclusivamente posterior na base, parece participar menos
que as outras duas do movimento de torsao de que fallamos, comtu-
do tambem se torna um pouco interna, e na parte ensiforme vac
<-onstituir, decompondo-sc, o bordo interno e a face posterior

; cabe-
Ibc a designacao de face posterior. Destas faces a primeira, ou ftce
mlcrna-anterior, e concava, em forma de telba, nos dois tercos do
corno

;
as outras duas sao convexas em quanto o corno conserva a

Torma triangular. 2

Entre as faces interna-anterior e anterior-ex I erna fica um bordo
toliente, que se pronuncia sobretudo do lado da primeira ; e o bordo
anterior. Os limites enlre a face interna-anterior e a posterior, sao
tambem perfeitamente indicados por um (ilele clcvado, o qual apre-
senta em toda a contiguidade com a ultima face um sulco longitudi-
nal on gotcira funda e apparentc. A fig. 2." da Est. 2.

a
da" uma per-

P

Vide Est. 1,— e Eat; 2. tig. 3.
Vide Est. 2. lie'. 1. e 2.
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fcila idea dcsta disposioao caraclcrislica. Pela sua posicao dcve cha-

mar-se a este bordo-interno,

Entre a face anterior-externa c a posterior nao se encontra ne-

nhuraa areata saliente que as extreme; todavia e possivel pela mspec-

cao do corno reconhecer os limitcs de cada uma d el as.

Tanto o bordo ou aresta anterior, co.no o filete? interno vao

morrer proximo da poreao ensiforme. Nesta, as duas faces sao r.goro-

samente uma anterior, outra posterior, ambas planes e parallels
:

os

bordos, urn extcrno que se continua com a face antenor-externa, ou-

tro interno formado pela face posterior, sao ambos largos e hgeiia-

mente arredondados.

Os cornos nao mostram, como os da Capra ibex; verdade.ros

bordektes sobre as faces e bordos, fazendo lembrar vistos pela frente

anneis enfiados a distancias mais ou menos regulares. Apenas ncles

se nota, na poreao triangular, sulcos transversaes brandamente ondula-

dos desezuaes na distancia reciproca, mas symetneos nos dois appen-

dices. Estes sulcos, mais pronunciados na face interna-antcnor do que

nas outras, estendem-se para os bordos anterior e mterno, que ahmi-

tam, cavam-os e recortam-os. A poreao ensiforme e l.sa, tanto nas

faces como nos bordos.

Falta-nos indicar as dimensOes dos cornos. No nosso exemplar,

que e como dissemos urn macho de quatro annos, os cornos teem na

maxima curvatura 36 centimetros de comprido
;

a altura e de SO

centimetros, a circumferencia na base de quasi 20 centimetros. As

faces medem na base, a interna-anterior 68 mdhmetros, a antenor-

externa quasi 40 millimetros, a posterior 78 mdhmetros Fmalmente

a espessura do bordo anterior e de 16 mdhmetros, a do bordo m-

terno de 1 centimetro. . ,

Os cornos nao sao perfeitamente negros ; a cor delles difficd de

indicar mesmo em figuras coloridas, participa do pardo e do azulado.

Descripcao da femea. A femea e nesta, como nas outras espe-

cies de que 'temos conhecimento,
l

inferior ao macho cm grandcza :

,n87
» Capra ibex-Macho altura a ccrnelha ^'^

F
,

em6a
:

: o>86
Capra pyrenaica-Macho.

. . 0,
m
71

"(ltoulin. Dice. Univ. d'hist. nal. art.: c.hcvrc.)

Capra hispanica- « La fenicllc est plus petite que 1c male ... ....

^nd
* (Schirapcr. Comptes rendus.)
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as dimensoes tomadas no exemplar mais adulto que possuimos , de 3
annos, sao as seguintcs

:

Da extremidadc do fbcinbo & da cauda 1 1 8 centimetros. Cabeca
21 centim. Altura & cernelha 66 centim. Altura a garupa 71 cen-
tim. As cores sao na fernea identieas as do macho, e semclhantemen-
te distribuidas. So notaremos que e raenos carrcgado o negro da face
anterior da cabeca

; no mais o torn e desenho sao os mesmos , tanto
tto corpo como nas extremidades. Em exemplar algum encontramos
nscas negras, dorsal ou laieraes, nem barba : na femea de 3 annos,
porem, e so nella achamos vestigios, mui pouco apparentes, de uma
crina semelhante a do macho. Este mesmo exemplar ©fferece a singu-
lar excepcao de quatro tetas

, que parecem todas bem desenvolvidas.
A^ femea tem cornos, porem cstes differem muitissimo dos do macho.
Sao pouco divergentes, quasi parallelos, encurvam-se ligeiramente pa-
ra traz e para fora ate aos tres quartos , donde comecam a inclinar-
se tambcm ligeiramente urn para o outro. Pelo que respeita & forma,
sao nos tres quartos inferiorcs arredondados ou sub-triangularcs sem
bordos salientes , e por conseguinte sem faces bem limitadas ; supe-
normente

, no ponto em que comeca a sua mutua convergencia, sao
comprimidos dos lados , de modo que se percebem claramente duas
faces, uma externa, outra interna, e dois bordos urn anterior e outro
posterior. Por quasi toda a extensao do como se notam sulcos trans-
versaes completos , menos sinuosos e muito mais superficiaes que os
do macho, e tambem mais regulares na profundidade e distribuicao. *

comprimento dos cornos e, no exemplar mais adulto, de 15
centimetros: os da femea de dois annos teem 11 centimetros, e os
da femea d'um anno apenas 85 millimetres.

Para facilitar a confrontacao da especie portugueza com as ou-
tran especies europeas, apresentamos reunidos n'um quadro junto os
caracteres differenciaes de cada uma d'ellas.

Comparando a caracteristica da Cabra-montez do Gerez com as
das outras especies da Europa, inclinamo-nos a consideral-a como uma
especie distincta. Esta opiniao, comtudo, e apenas conjectural.

Com a Capra ibex e impossivel confundil-a ; basta que se consi-
der a forma diversissima dos cornos, quadrangulares n'uma , trian-
gulares na outra.

Delia se distingue tambem perfeitamente a capra pyrenaica. A
desenpeao publicada por Schinz , auxiliada e interpretada convenien-

Consnllc-sc. para mclhor intclligcncia do tcxto, a fig. 4." da Est. 9.'

MEM. DA ACAD 1 .* CLASSE. T. 2. P. 1

.

2
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teraentc pelo descnho , embora assds impcrfeito ,
que a acompanba ,

nao permitte que as eonfundamos. A nao scr a forma dos cornos ,

que e em ambas as especies triangular, todos os outroa caracteres ti-

rades desies appendices, e alem d'isso a estatura do animal, o com-

primento da barba c a distribute das cores, tudo as distingue per-

f'eitamente. ,

A descripcao resumida da capra bispanica, que ficlmenlc trasia-

damos para o nosso mappa, e de todas a rnenos satisfactory e tanto mais

que nao vein acompanbada de estampa por onde se possa prec.sar o va-

go deccrtas pbrases descriptivas. Do que sabeinos porem da eabra-mon-

tez do sul da Hespanha, parece-nos melbor conelusao que lhe naoe lden-

ticaaespecie, que habita onortc de Portugal. Estas duas especies apro-

xhnam-se de certo bastante na estatura e proporcoes, e talvez mesmo

na grandeza dos cornos ; em ambas teem estcs appendices a forma

triangular , e mostram-se mui contiguos na base dc implantacao

:

comtudo , apesar da descripcao de Scbimper ter principalmeute em

Yista separar especificamente a cabra-montez das outras duas conge-

neres europeas ja conhecidas , figura-se-nos que certos caracteres de

mais relevo e importancia, que indicamos, cntrariam, embora super-

abundantes, no csboco descriptive de Scbimper, seestc naturabsta dis-

tincto largamente versado na sciencia descriptive, os houvesse encon-

trado na especie que introduzio na Fauna da Europa.

Nao queremos dar importancia a certas differences que podem

ser me'ramente devidas a estacao , tees como a existencia e ausencia

dos riscos negros dorsal e lateraes , a diverse distributee da cor ne-

gra pelas extremidades , a crina &c. ;
mas sc comparamos a dircccao

dos cornos da cabra do Gerez , a disposicao de suas laces e de sens

bordos com oque nos diz Scbimper acerea da dircccao e forma des-

tes appendices na especie da Andaluzia » parcce-nos descobr.r d.fleren-

cas essenciaes bem suflicientcs para extremar as duas especies. Assim :

da descripcao de Schimper, desaeompanhada dodesenho que a dlustre

e' complete, nao podemos concluir que os cornos arremedem na C.

bispanica, como na nossa, a Ogura d'uma milra. Demais
;
nos cornos

da cabra bispanica lemos que existe uma aresta cortante que olba pa-

12 Eil-a, textualmente, a descripcao dc Schimper:

„Les corncs s'elevcnt droites sur le front, et presque paralklement
,
pour alors

."eloigner farusqucment Tune de 1'autre, en decrivant un arc qui s' incline un pcu sur

['horizon; vers l'cxtremile clles revienncnt vers l'ase. el sc redresscnt cndecr.vanl un

de'mi-tour de spire. »
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ra dentro, u
c vcmos mencionada somentc esta aresla, em quanlo osda

capra usitamca tem dois bordos ouarestas salientes, e uma destas, a

os.
' •'' ,r^1Dada P°' uma Soleira longitudinal nos limites da face

Posterior
. Os cornos das duas especies sao de dupla curvatura, norcuuio da torsao que soffrem

; mas na especie de Portugal, e so nella
lalvez a torsao comeea a tcr logar da base », em quanto que na es-
Pee,e da Andaluzia, a julgar pela descripcao, so proximo da ponta eque deserevem uma meia volta de cspira.

1(i

Poderiamos talvcz tomar ainda por caracter distinctive a existen-m dos bordeleles transversaes, que Schimper menciona na descripcao
aos cornos da C. b.spanica

;
porem nem eremos neccssario o auxi-

>o d esse caracter, nem nos parece que Scbimpcr de ao termo borde-
letcs (bourrelets) a acccpcao restricta cm que outros AA. o empre-gam, c que tem verdadeira applicacao aos cornos da capra ibex.

Os cornos das femcas parccem differir egualmente nas duas es-
pecies.

Parecc-nos por conseguinte, cm quanto nao obtcmos uma descri-
pcao ma.s completa e minuciosa da C. hispanica

, que ha vehementcs
raz5es para suppor que nem com clla sc devc eonfundir a cabra do
Gerez.

Das especies que habitam as montanhas d'Asia ed'Africa eque
ascienc.a admitte hoje como suflicientemente caracterisadas, extrenn-
a egualmente a nossa descripcao. Vamos dar a lista pouco extent
d essas especies, c acompanharemos o nome especifico da caracleristi-
ca differencial de cada uma d'cllas.

lemos

:

'.° A cabra montez da Siberia [Capra Paflasii^.

Caracteristica differencial
: Cornos nos dois sexos. Os do macho

de curvatura uniformo mui fechada junto a" ponta; triangulares,
coas olaces— uma anterior, convexa, com bordeletcs mais pro-
uunc.ados ndroeio do que nas cxlremidades ,— as outras faces
tateraes, umdas a primeira e entre si por bordos rhombos.

2. Cabra-rnontez do Caucaso. {Capra Caucaska. Guld.)

» Schimper-Ioc cit. •Leseprnei lont grtndes, epaisses, presquc continues ,!> base, triangulares, a arete iranchanle dirigee vers le dedans
COI»»S"es a

1 Vide Est. 2.* tig. 2."
15 Vide Est. 2." fig. I.

1

ml-tonr *?*!£ "
^^ '"" '"" •*8S*r6mit4

°HeS S° rodress™t " decrivant un do-

7
Veja-se no Dice, universe! d'histoire uaturelle o artigo Chtere de Roulin.

2*
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far diff. : Cornos nos dois sexos. Os do macho triangulares em

loda a extensao ; das faces , duas anteriores separadas por urn

bordo rhombo , a terceira posterior e larga. A face antenor-in-

lerna tern bordcletcs volumosos, irregulares na forma e posieao ;-

as outras mostram somente sulcos transversaes.

3." Beden. (Capra sinaitica Chr.).

Car. diff. : Cornos nos dois sexos. Os do macho sao como os da

C. ibex, quadrangulares na base, depois triangulares, depois en~

siformes junto a extremidade ; differem porem d'estes em que a

seccao transversal na base nao representa urn rectangulo
,
mas

um quadrilatero , cujos angulos anterior-interno e postcnor-ex-

terno sao agudos.

4." Cabra-montez Walie. (Capra JValie Rupp).

Car. diff. : Cornos nos dois sexos. Os do macho extrcraamente

scmclhanlcs aos da C. ibex, da qual comtudo esta cspccie se dis-

tingue por uma grande eminencia eliptica na parte media da re-

giao frontal, e por ter o chanfro muito acarneirado.

A cabra-montez iEgagro. (Capra Mgagrus. Pall.)

Car diff.: Cornos so no macho, ou entao osda feraea excessiva-

rhente pequenos (?). Os do macho descrevem um arco de circu-

h, bastante regular, excepto na ponta, onde a curva se estre.la.

inais. Quasi contiguos na base, divcrgem mm brandamente ate

aos tres quartos , donde convcrgem ate a ponta. Podem-se-lhe

distineuir tres faces; duas anteriores (a interna plana, a exter-

na convcxa) limitadas por um bordo cstrcito , o qual aprcsenta

na sua mctade inferior e na contiguidade com a,face externa

uma goteira hem pronunciada V a face posterior estreiLa (Pal as

descreve-a como um bordo) e arredondada. Nao teem bordele-

tes, mas simples rugas sinuosas, que de espaco a espaco engros-

sao mais e formam feixes, donde resultam nos ou dilataeoes rna.s

ou menos visiveis e numerosas.

Existc cm umbos os sexos barba, e uma risca negra dorsal,

que eomeca larga do pescoco e xae estreitando para a cauda.

5."

Antes de concluir este nosso trabalho , entendeinos dever men-

cionar o que exista anteriormente escripto sobre o mesmo assumplo

,

tanto mais que nao podemos encontrar, digno de mencao e original

,



DA SERRA DO GEREZ. 13

senao uma noticia assas resumida einexacta publicada pelos natnralis-
tas alemaes Link e Hoffmansegg na sua viagem a Portugal 18

eque vamos extraclar textualmente.
» L'animal le plus remarquable qu on y rencontre (dans les mon-

"tagnes du Gere*),, est la chevre sauvage , tres rare dans les autres
» montagnes de 1 Europe [Capra sEgagrus. Pall.) Nous avons vu plu-
"SMura peaux de ces animaux. On tua meme un bouc de trois am
"qui fut transports a Caldas

, ou le Comte d'Hoffmansegg lacheta

'

»et le conserve encore empaille. L'animal est plus grand, plus mus-
»culeux, plus robuste que le bouc domestique, surtout les epaules et
•les p.eds de dernere; son front est eleve , ses cornes le sont aussi
»
d une mamere plus roidc et sc courbent en arriere ; sa queue est

»moins league, le poll en est plus court, plus serre, entremele de
»gris et de brun, et ressemble beaucoup a celui du cerf: une croix
»no,re s etcnd sur le dos et sur les epaules. Le male est barbu com-
» me e bouc domestiquc

; la femelle est sans comes. Nous avons oris
» les dimensions cxactes de l'animal

, qui, du reste, est parfaitement
»con(orme aux descriptions faitcs par les auteurs de la Capra .J->a-

*grw, On ne letrouve nulle part en Portugal excepte dans ccs mon-
»tagncs. Je douie quil y en est en Espagne. II est impossible dedi-
»re avec certitude, si e'est la chevre domestique dege'nere'e et deve-
»nuc sauvage, ou si la chevre domestique en est prevenuc. Pour le
» present elles sont tres difierentes. » 19

Como se ve, este esboco descriptive nao concorda absolutamenle
com a desenpeao que demos da cabra do Gerez ; e mais diverse ain-
<la o iaz parccer a assercao decisiva que os AA. apresenlam de que
este animal e pcrfeitaraenie conformc as descripcoes feitas pelos natu-
rabstas da Capra sEgagrus.

P

Temos portanto dc analjsar as discordancias dos AA. , ede dis-
CUtir lundawcnto da sua diagnose especifica.

As discordancias rcduzem-se : 1 .° a meneionarem a existencia d'u-ma cruz negra sobre dorso e espaduas , caractcr
(I
ue nao descobri-

raos em nenhum dos nossos exemplares ;
2." a affirmarcm que a fe-mea nao tern cornos.

Quanto ao priinciro ponto achftmos na Memoria jd citada dcBer-

Link et Hoffmansegg
,. Voyage on Portugal dopuis 171S08 97 jusqu'en 1799— Pa-

Link el HofTmanscsK
, On cit T 9" mtr 01 ir„- u

panha as duas esn,.,-;,.* • r
V '

'

'" l: '
pag

-
M

- 1Io
.i
c conhcccm-sc em Hes-

de com o yKgagrus
W™"™ « C h.spamca, nenhuma das quaes se coofun-
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tbout van Bercbem uma cxplicacao plausivel d'esta dissidencia, que

de resto versa sobre objccto de minima importancia
;

alu deparamos

com o seguinte : » Na primavcra todas as cabras-montezcs dos Alpes

mudam de pello ; a muda comeca pelo pello da espinha dorsal, o ul-

timo que cae e o das pernas ; arisca dorsal negra desapparecc duran-

te a muda. » A' vista d'isto e plausivel admittir, em quanto sc nao

poder melhor verifiear, que a risea negra dorsal pode tambem appa-

recer e desapparecer na espccie do Gcrcz conforme a estacao.

Quanto, porem, a nao lerera as femeas cornos, isso e absoluta-

mente inadmissivel. Possuimos exemplares de 3, de 2 c de 1 anno ,

e neste ultimo os cornos sao bem apparentes e medem 85 miUime-

tros de comprido. Como os AA. nao dizem positivamentc que virani

a femea , acreditamos que escreveram por informacao ,
c que talvez

nao pcrceberam bem o que lbes diriarn as pessoas da localidadc com

quem se informaram.

A opiniao de que a Capra iEgagrus se dcve referir a cabra-mon-

tez do Gerez e perfeitamente insustentavcl : as duas especies nao po-

dem de modo algum conlundir-sc , c para avaliar bem as differences

que asextremam basta confrontar com anossa dcscripcao da cabra do

Gerez a caracteristica resumida, que acima demos, do /Egagrus.

Nao nos empenbamos por forma alguma em irrogar ccnsura aos

naturalistas distinctos que acabamos de citar : no tempo era que ellcs

escreveram, a diagnose das especies cm zoologia era geralmcntc feita

com menos escrupulo e mais ousadia ; e demais nao deve surprehen-

der que admittissem ,
guiados por urn cxame superficial, o Egagru*

na fauna do Gerez , sabendo-se que , a exemplo do eelebre zoolog.sla

Pallas, se acredilava cnlao no qnasi-eosmopohl.smo da Capra Mga-

grus, facto que a experiencia ulterior nao tern conbrmado.

Queremos mesmo, ja que tivemos de citar as v.agens de Link e

Hoffmansegg, manifestar aqui o respeito e rcconhecimcnto que deve-

mos a memoria d'esses bonrados viajantes pcla imparcialidade exce-

pcional com que escreveram acerca do nosso paiz c pela severidade

com que castigaram, em norne da moralidade e da justica, os calum-

niadores emeritos, que, sob o pretexlo de publicarem relacoes de via-

gem , nos pagam com vituperios c affrontas immerecidas a bospitah-

so Nao se conhecc ainda hoje bem a circumscripcao da patria do yEgagrus. Sa-

he se porem com certeza que habita na proximidade da Capra caucasica, e que pare-

re viver em montanhas menos elevadas do que csla. Em todo o caso considera-se mui-

to duvidosa a existencia desta espccie na ilha de Candia
,

e sabe-se que nao vivc nos

Alpes helvcticos e nos Pyrencos, como quena Pallas. (Roulin, loc. ot.J
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•lade scmprc rasgada e gencrosa com que sao aeolhidos.
21

Contra es-

2212 T* f?
C

7Sciencia
'
minad<* de spleen e inflados de ri-

, ,

'
SOka ° teste»^ho de Link e Hoffmanscgg

; eao que modcrnamcntc os imitarcm
, responded por nos os grtndesdotes lo v: nac|()iiaL tantas e tgo r^ g *

e^ranhos n-lo poderam ainda destruir!

plcla da cabra do Gercz. Fallarn-nos muitas indicacoes indispcnsayeis
relativamente aos costumes desta cspecie, como sao: -a epocba dapropagacao, que apenas conjecturamos que devera coincidir com a dC

.

,Lcx,— aduragao provavel da vida.-asrcgioes da serra doGemonde se cncontram eonforme as estaeocs &e. Preeisau.os aindaS
numero de ndmduos em d.vcrsas edades , e principahoentc do ma-cho em edade mais avancada, eera diversas estacoes. Era quanto po-mn, nao podemos emprehender por nos mesmos este interessante es-tudo sempre d.remos

,
muito em resumo, o que sabemos por infor-macoes da habuaeao c costumes da cabra do (JerezA serra do Gerez, unica no nosso paiz que e babi.ada decabras

se n din
'

;,

'.
C7 t0d°S SabCm

'

na Pr°¥iflC« *» Mi»ho
>
-ten-

ie-se na d.reccao de teste a oeste ou proximamcnte, mas lanca diver-

BorZt Tf
PaM

°
f
UL

° Pic° mais eIcvad0 d
'

eI,a ° »too do.ouage.ro, tern segundo as avaliacoes de Balbi, 4800 pes aeima do'•vN do mar; observacoes posleriores dam-lbe, porem, uma elevacaon- n ( 6000
.
pA em quanto que Link apenas Ihe suppu-

"implesmente aolt
*?*>** ^ ^ ultima avalia?ao fora ^ta

ro iZ o 1 i r°'
Gm ^°nse,Iuencia dos *•*» do convento do Rou-

metros
cunosidade, lhe baverem quebrado os baro-

Segundo refere o mesroo Link e nas immediacocs do morro doBorra^po que durante o verao se mostram as eab^s-montezes nes-

c°ntrr a?TZus1Z
a

8Zt"liB

d
f !

mlisn;iCii0 C °m que Lin3f Prote8ta a <»<*« P«»
exckma e^ (>, f •" ?" VkjanteS In8lc2CS -

Fallan«»° d°* habitant!* do Gerez.

q«< »< sot. orgUe,| des anglais a convert d'infamie ! » (T. 2.". pag. 31.)



mas nao

16 MEMORIA SOBRE A CABRA-MONTEZ

sas localidades cae no inverno grande quantidade de neve

persiste ali por muito tempo.

Como e geral em todas as especies de cabra-monlez que teem

sido devidamente estudadas , as femeas e os machos novos vivem em

rebanhos mais ou menos numerosos : os machos adultos, porem, an-

dam isolados , e mostram-se frequentemente sobre os pidos mais ele-

vados e inaccessiveis da montanha , donde parecem contcmplar, n'u-

ma perfeita immobilidade , os abysmos profundos que lhes beam em

baixo, ou a immensidade do espaco que os cerca n'um horizonte sem

)i mites.

A caca d'esta especie e , como a de todas as cabras-monlezes ,

mm difficil e perigosa, sobre tudo quando se trata de perseguir o ma-

cho adulto. Pertencem ao Villar da Veiga, a povoacao permanente da

serra do Gerez que fica mais proxima da regiao habitada pelas ca-

bras-montezes, os cacadores amestrados nesta caca, que exige, a par da

xnuita destreza , uma grande intrepidez. Cremos que, gracas aos pe-

rigos e difficuldades que "iencontra , e i falta do incentivo duma re-

muneracao sufficiente, sedeve onao se achar consummado amda o ex-

terminio total da especie.

Dizem-nos que o macho adulto e solitario e designado pelos ca-

cadores pelo nome de Reixelo ; sem comprehendermos a etymologia

d'este vocabulo , vemos comtudo na primeira syllaba d'elle a preten-

cao de designar o animal como o Rei ou chefe do rebanho, do qual u-

sa ausentar-se, logo que e passada a epochs da reproduced.
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ADD1TAMENTO

A PRECEDENTE MEMORIA.

•

Depois de se aebar no pre'lo a Memoria sobrc a cabra do Gerez,
constou-me que o rauseu do Coimbra possuia alguns exemplares dcs-
ta interessante espccie. Aproveitei

, para os ir examinar , a primeira
occasiao que se me offereceu opportuna, evou consignar aqui resumi-
damente os resultados d'essc examc.

Sao dois os exemplares
, que encontrei no museu de Coimbra ,

atnbos perfeitamente adultos e dos dois sexos. Foram capturados no
Gerez em estacao mais adiantada que os individuos que me serviram
para a preccdente dcscripcao. Nos caracteres geraes sao em tudo con-
formes a estes

;
so differem nas dimensoes do corpo c dos cornos, que

a edade faz variar
, e na c6r de algumas regioes que diversifica com

a estacao
,
como eu eonjecturara. Tratarei de dar uma breve indica-

cao dessas diflerencas, evitando repeticoes ociosas.

A estatura de um e outro iudividuo e maior que as do macho
e femea mais adultos, que havia observado. macho mede 76 centi-
metros de altera i cernelba e 81 centim. i garupa ; a femea 65 cen-
tim. a cernelba e 71 a garupa. Estas dimensoes, tomadas sobre indi-
viduos mal empalhados, devem-se tcr comtudo simplesmente como a-
proximadas. Os cornos do primeiro teem de altura 43 centimetros

,

e 48 centim. de comprimento , tornado na maxima incurvacao : na
base ficam contiguos pelos bordos internos. Os cornos da femea teem
18 centimetros de comprimento. Quanto & forma e direccao destes
appendices nao ha nada a accrescentar de novo ao que fica "dito , se-
nao que os do macbo me pareceram mais inclinados para fora e para
traz na sua metade superior, que os do individuo primeiramente ob-
servado.

A barba do macho
, quasi inteiramente negra, e proximamenlc

de 9 centim. de comprido.

Quanto a pdlagcm, eis o que me pareceu encontrar mais digno
de referir-se

:

MEM. da ACAD. \ ." CLASSE-— T. If. P. I. 3
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macho, morto em novembro, apresenta uma risca negra dor

sal, que se estende desde acernelha, onde termina a crina, ate a Cau-

da ; a face anterior dos membros, tanto anteriores como posteriores ,

e inteiramente negra ; da parte superior destcs prolonga-sc horison-

talmente uma risca larga e bem dislincta , da mcsma c6r
,
que vein

acabar um pouco alem do meio do tronco. Sobre a regiao da espadua

ve-se uma grande malha arrcdondada tambem negra, que inferiormen-

tc se confunde com a extremidade da que reveste a face anterior dos

membros de diante, e internamente se prolonga estreitando-se, e con-

tiriua pela frente do peitoril com a do lado opposto. A crina, ainda

na maior parte cinzenta, apresenta de espaco em espaco largas zonas

Ycrticaes negras ; e e muito de crer que de inverno venha a tornar-

se inteiramente desta ultima c6r.

A femea foi capturada um mcz, pouco mais ou menos, antes do

macho ; e por isso as alteracocs devidas a muda sao nella mcnos pro-

nunciadas. A risca dorsal existe ja confusamente iudicada sobre a ga-

rupa
;
porem das riscas horisontaes nao existem ainda vestigios, e nas

partes lateracs do peitoril , sobre a ponta da espadua, comecam ape-

nas a apparecer indicios da cor negra, que mais tarde ha-de dominar

nestas regiocs. .

Ein ambos os sexos a ponta do curvilhao e negra.

Ve-se portanto do que fica dito que com razao deixci de dar im-

portancia acertas differencas na cor do pello, attribuindo-as, como do

feito se devem attribuir, as mudas annuaes.

Na minha Memoria julguei nao me dever pronunciar d'uma ma-

neira decisha sobre aquestao— de ser ou nao a eabra do Gcrez uma

especie nova , uma quarta espccie europea. Applaudo-me hojc dessa

prudente reserva.

Com duas das especies curopeas, a C. ibex e a C. pyrenaica, f6-

ra de certo impossivel confundil-a.
l Da C. hispanica, porem, nao ti-

nba eu conhecimento pcrfeito e minueioso ; e sebem que uma boa

parte dos caracteres , (pie achava indicados em breYissimas descri-

pcoes
2 desta especie, conviessem em geral a espccie de Portugal, sub-

sistia camtudo a incerteza acerca de muitos outros existentes nesta ,

e que nao vinham mencionados com relaeao aquella. A falta destes

caracteres n'uma , contraposta a sua presenca na outra , bastava sem

i Vide o raappa comparativo das cspccics curopeas com a da C. do Gerez na

nossa Memoria a pag. 9. ,..-,,
2 Schimpcr, Gompt. rendus. Schinz, monographia dos Ibex.
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duvida para auctorisar a separacao das duas especies ; mas occorria
tambem que tratando-se unicamente de distinguir a C. hispanica das
duas outras especies europeas, podia-se mui bern, ao descrevel-a, ter
omiltido voluntariamente caracteres, nessa hypothese, superfluos, Seria
apenas omissa a deseripcao de Schimper e a caracteristica que Schinz
publicara na sua monographia dos Ibex ; ou faltariam effectivamente
a C. hispanica os caracteres (pie me haviam parecido privativos da ca-
bra do Gerez? Bis o que cumpria averiguar.

Para ter decidida csta questao de facto , resolvi recorrer a na-
turalistas que conbecessem bem a C. hispanica, e podessem, ajudados
da deseripcao da cabra do Gerez, resolvcr facilmente as minhas duvi-
das. Mr. Scliimpcr, o eclebre conservador do museu de Strasburg , e
o Sr. Craells

,
o illustre director do museu de Madrid , deviam ser

os primeiros consultados
: a elles me dirigi com cdeito, e aeolhcram-

me com a cortezia e cordialidade que distinguein os yerdadeiros sa-
bios. Os esclarecimentos

, que um e outro me prestaram, habilitam-
me a acccitar com consciencia a opiniao

, por ambos unanimemento
expressa, de que a cabra do Gerez sc deve referir a C, hispanica.

Os caracteres em que se podcria basear toda adistinccao especi-
Uca sao, contra o que eu suppunha, communs & cabra da Andaluzia.
A forma e direccao dos cornos, a estatura, a cor do pello, a crina e
a barba, tudo o que descreremos na cabra do Gerez convem realmen-
te, em identidade de circumstancias, iiquella especie da fauna de Hes-
panha.

Nao ha portanto motivo para accrescentar uma especie nova da
cabra-montcz ao catalogo actual das especies europeas : comtudo , o
conhecimento exacto do que seja a cabra do Gerez parece-me um' fa-
cto de alguma importancia para a zoologia de Portugal. Ale'm d'isso
corn-em notar q«e ao passo que a C. ibex c a C. pvrenaica vivem, a
pnmcira nos Alpes e a scgunda nos Pyrenees , ambas circumscriptas
a uma pequena extensao de tcrritorio, a C. bispanica mostra-se a um
tempo nas serras da Andaluzia e da Castella , em Hespanha , e nas
montanhas do Gerez, em Portugal. Esta disseminacao, por logares tao
dislanlcs, de animaes que vive.n exclusivamente nas grandes altitu-
des, deve interessar mais forternente o zoologista, sob o ponto de vis-
ta da gcographia zooiogiea, do que adescoberta de uma especie nova.

Lisboa 5 de Fevcreiro de 1857.

J. V. BAIIBOZA DV BQCAGE.



EXPLICACAO DAS ESTAMPAS.

Estampa l.
a macho adulto reduzido a \ do tamanho natural.

Est. 2."

fig. 1 . Corno direito do macho visto por diante para mostrar

a direccao do bordo anterior e as duas faces. T do tama-

nho natural.

fig. 2. Corno esquerdo do macho visto por detraz para mos-

trar o bordo interno , e a golleira profunda que separa '

da face posterior. \.

fig. 3. Cabeca do macho vista de perfd : ve-se distinetamente

a crina. \ do tamanho natural.

fig. 4. Cabeca da femea vista de frente. ).
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CARACTERISTICA DIFFERENCIAL DAS ESPEC1ES EUROPEAS DE CABRA-MONTEZ, E SUA CONFRONTACAO COM A CABRA DO GEREZ.
Capra ibex, Lin. et Erxl. 9

Altura a cernelha, o macho .... 0,
m
87

a femea. ..... 0.54

Cor do pello. — Riscas ncgras dorsal e

lateracs, a primeira cslcndendo-sc do pes-

coco a cauda , as segundas extremando a

cor escura dos lados do corpo da cor bran-

ca amarcllada do venire. Durante a muda
da primavera a risca dorsal desapparece;

as latexaes existem sempre, porera tornam-

se mais escuras no outomno e inverno. 9

A parte anterior dos quatro membros
ncgra.

Barba. — privaliva do macho , c mos-
tra-se lao somente do ontomno ao fim do
inverno ; occupa a parte media do mento
emede 12 centimetros (n'um dosexempla-
res do muscu de Paris—dc 2 annos c rncio).

Cornos— nos dous sexos , diversos cm
cada um.

Os do macho adulto muito grandes (po-

dem chegar c ale exceder a um metro de
comprido), dc curvalura simples, divcrgen-

tes desde a base c muito inclinados para

traz. Sao quadrangulares na base en'uma
grande parte da sua cxlensao, depois trian-

gulares , e finalmcnte ensiformes pcrto da

ponta. Na porcao quadrangular teem duas
faces lateraes quasi parallelas e planas, U-

ma face posterior arrcdondada , c uma fa-

ce anterior plana no scntido transversal. As
tres primeiras sao apenas cortadas porsul-
cos transversaes pouco profundos ; a ulti-

ma porem, que e limitada da externa por
uma aresta viva c da interna por um filete

salicnte, aprescnla de espaco a espaco bor-

deletcs bem pronunciados, que morrem ex
abrupto na aresta exterior e se continuarn

com tuberculos volumosos situados sobre o

filete inlerno.

corno passa da forma quadrangular ,'i

triangular poreffeito do cslrcitamcnto suc-

cessive) da face anterior, a qual vera a eon-
fundir-se com o bordo ou filete intcrno

;

e junto a ponta torna-sc cnsil'orme polo es-

trcitamento da face posterior.

Os cornos da femea sao pequenos, chc-
gam apenas a 14 ou 18 centimetros. Sao
triangulares, e teem nos limiles das faces

anterior-cxterna e interna um bordo mui-
to saliente, o qual aprcscnta de espaco a

espaco nodosidades mais pronunciadas que
as da cabra domestica.

9 Berthout van Bcrchen— Description et

histoire natiircllc du bouquelin del Alpes—
IOC. cit. — Roulin— ioc. cit.

Capra pyrcnaica. Schinz. 10

Altura a ccrnelha, o macho .... 0,
m86

a femea 0,71

Cor do pello. — Riscas pretas dorsal c la-

teraes. A parte anterior dos qualro mem-
bros lambem negra.

Barba — privaliva do macho ; eslendc-

se ate ao angulo da maxilla ; a do exem-
plar mais adulto do museu de Mayencc
lem somente G centimetros de comprimen-
lo.

Cornos— nos dois sexos, diversos cm
cada um.
Os do macho adullo muito grandes (os

do exemplar do museu de Majeure teem
quasi 80 ccnlimctros). Sao deitados para
traz c divcrgenles ale uma ccrta distancia

da ponta, aosdois tercos proximamcnle do
comprimento total ; d'ahi comccam a con-
vergir um para o outro por effeilo d'uui

movimento dc lorsao que parecem experi-

mentar, e cm virludc do qual passa a di-

rigir-sc para cima o bordo que primeiro
ficava para traz. Cada um d'cllcs descreve

pois uma curva dedupla curvalura. Quan-
to a forma, podem dizer-sc triangulares (a

seccao transversal na base lem a flgura d'-

urna pera) ; das 3 faces, a anterior e ar-

rcdondada c conlinua-se inscnsivelmenle

com as duas faces lateraes, que uma ares-

ta ou bordo saliente une posteriormente.

Nao moslram vcrdadciros bordclcles, mas
SUlcos llexuosos

, que de espaco a espaco
cavam mais profundamente o corno

, dci-

xam assignaladas clevacoes scm synielria ,

descguacs na grandeza . e irregulares na
distancia, c rccorlam a aresta saliente com
mais vigor e egual irrcgularidade.

Os cornos da femea teem 24 a 25 cen-

timetros de comprimento. Curvam-sc li-

geiramente, logo da base, para cima epara

ftSra ; sao achatados anterior e posterior-

mente ; apresentam sulcos transversaes pou-

co profundos.

Schinz-— ioc. cit.. Roulin loc. cit.

Capra Mspanica. Schimper. n
Eslalura e proporcocs da capra sinaiti-

ca. A femea menor que o macho.

Cor do pello. — Do occiput prolonga-se
um traco negro, mais ou menos distinclo, ao
longo da espinha ate a cauda. A parte an-
terior dos quatro membros c negra ; csla

cor occupa todo o espaco que fica enlre os

cascos c os machinhos
; nos membros an-

teriorcs prolonga-sc ale" aopeito, nos poste-
riores vac nnir-se a linha ncgra que sepa-

ra a regiao dorsal escura da ventral esbran-
quicada.

Barba — privaliva do macho , c cur-
la , trunrada

; aprescnla-sc sob a forma
d'uma mancha trapezoidal ncgra com pou-
co rclevo (em individuos perfeitamcnle a-
dultos capturados no verao).

Cornos — nos dois sexos , diversos cm
cada um.

Os do macho grandes , cspessos
, quasi

contiguos na base. Nascem quasi rectos e

parallelos, depois affastam-sc um do outro,

e descrevem um arco que se inclina um
pouco ao horisontc

; junto da extremida-
de volvcm aoeixo, cendircilam-se descrc-

vendo uma mcia-volta de spira. Sao de for-

ma triangular com uma aresta cortantc

voltada para dentro. Apresentam bordcle-
tes (?) transversaes , confuses nos indivi-

duos volhos
, mas bem distinctos nos no-

vos, e cm numero de doze a quatorze.

Os cornos da femea sao pequenos e li

geiramenle compriinidos.

Cabra do Geres.

Altura a ccrnelha, o macho, de 4 annos.
n,73

a femea, de 3 annos, 0,66'

Cor do pello.— IVao mostra as linhas nc-

gras dorsal c lateraes. desenho negro dos
membros deixa entre o casco c os machi-
nhos um espaco amarcllado, c termina—
antcriormente a uma ccrta distancia dopei-
toril (aos tres quartos proximamcnle do
antcbraco), posteriormente um pouco aci-

ma da prega do curvilhao.

Jiarba— privativa do macho, curia, si-

tuada no meio do menlo , truncada c ne-
gra ; mede apenas 27 millimetres a de um
exemplar adulto de4 annos, que julgamos
haver sido capturado por fins da primavera.

Cornos-— nosdoissexos, diversos em ca-

da um.
Os do macho— grandes (os d'um indi-

viduo dc qualro annos teem 35 centime-
tros), quasi contiguos na base, e cspessos.

Inclinam-se brandamentc para traz, e pa-
ra fora, ate proximamcnle aos tres quartos
do scu comprimento , e d'ahi convergem
dircclamente um para o outro: arreme-
dam nesla sua disposicao a forma d'uma
mitra. Sao triangulares da base ate urn pou-

co mais dos dois tercos, e d'ahi a ponta en-

siformes. Expcrimentam logo da base um
movimento de lorsao , de dentro para fo-

ra, o qual eessa no ponto em que os cor-

nos convergem directamcnlc um para o ou-
tro. Das faces, uma podc dizer-se inlerna-

anterior
, outra anterior-externa , e a ter-

ceira posterior; a primeira c concava, as
ultimas siio convexas. Dos hordes, um de-
vc considerar-se principalmentc anterior,
outro externo, e o lerceiro intcrno ; o pri-

meiro e o ultimo siio bem pronunciados ,

e o inlerno (o qual separa a face intern.i-

antcrior da posterior) apresenta em toda a
sua cxlensao, nos limites da face posterior,
uma goleira longitudinal mui distincla e

caracteristica. — Na porcao ensiforme ha
duas faces— anterior e posterior , e dois

bordos, um inlerno concavo, outro exter-

no convexo. Nao teem vcrdadciros bordele-

les, mas sulcos transversaes e sinuosos.

Os cornos da femea sao pequenos (os de
uma femea de 3 annos medem 15 centime-

tros). Sao sub-lriangulares na base , com-
primidos lateralmenle na exircmidade, que
se eneurva para dentro , e sulcados menos
profunda e mais rcgularmente que os do
macho.

" Compfes-ro.ndus de l'Academie des

Sciences ,|c Paris, 1848. T. XXVI, n."

10. pa;;.
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ALGUMAS' CONSIDERACOES

A CERCA

DAS RESTRICQOES, A QUK E'NECESSARIO SUGEITAR A CULTURA
DO ARROZ EM PORTUGAL.

fVjouocam) em circunslancias cspeciaes para poder examinar c

mterpor a minha opiniao acerca d'este objecto tao grave e momen-
toso

; eu teria commettido uma ommissao iraperdoavel se acaso nao
viessc aprescntar a Aeademia Real das Sciencias de Lisboa o fructo
do meu estudo acerca d'uma das mais graves questoes administrativas,
que hoje se podem agitar neste paiz ; e fazer o juizo critico sobre
todos os dados officiaes que hoje existcm acerca do problema que se
quer resolver

; porque todos esses dados officiaes me tem passado pe-
las maos, e a respeito de todos tenho emittido ja a minha opiniao
officialmente. trabalho pois que tenho hoje a honra de submetter
a illustrada consideracao da Aeademia nao e mais do que a colleccao
d esses pareceres dispersos que tenho aprescntado ao Governo por di-

versas vezes, quando os tenho examinado como membro devarias cor-
poracoes a que me honro dc pertencer.

O Governo querendo ha longo tempo colligir os dados statists-

cos mdispensaveis para sobre elles assentar os principios de uma le-

gislaeao esclarecida c justa, tinha ordenado por circular do Ministerio

1 *
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das Obras Publicas de 15 dc Fevereiro, e 1.° de Marco de 1854
*

que se organisassem Commissoes especiaes nao so junto aos Governos

» Circular n • 40 -Dim. e Exffl.' St. rapido incrcmenlo que ha poucos annoi
circular ii. w i.uu.

imieonosso solo contem cm si condieoes fa-

se observana cultura do arroz, mamtesta que o nosso sou • .

voraveis para a vcgetacao e fructificaeao d'csta Util graminca ;
mas dcsgracadamcnlt aim

JoSdeste facto 6 em grandc parte diminurda pela quasi gcra^ppreb»so^
este geuero de cultura e prejudicial a salubridade daslocalidades, cm que ena sepmica.

Estas considerarocs tornam obvia a nccessidade dc suge.tar a ngoroiQ exame um

nrobkma dTcuja resolucao estao pendente* grandcs inlcresscs industries e human.tar.oa.

P
Ca'ofimindicadocmio a T. Ex.' as instruccoes juntas, cm vista das quaes V.

Ex * !c
™

rvi aVovidcnciar dc modo que cllas tenham prompto, e intcro cumpnmento.
E"

1 pTconcurso de pessoas zelosas c intclligcntes que se reso vem os.problem,

d'esta ordem, e cu por minha parte cspero do zclo, e illustrate- de T. Ex. que a-

bcra rcunir todos os elementos necessaries a fim de que um assumpto de tanlo valor

seja devidamente tratado, c csclarccido.

Para o Govcrnador Civil dc

Instruccocs para a nomcacao d'uma Commissi crcada nos Dislrictos productores de

frrofencarrcgada dc da'r o scu parccer accrca da influcnc.a da cultura do arroz na

salubridade publica.

Art *.« Nos District do Rcino em que sc produz arroz sera nomcada pclo res-

pective Govcrnador Civil uma Commissao composta dos scgu.ntcs membroi.
1

Art 2 • FarSo parte da Commissao os Medicos c Cirurgioes das Camaras -- oDe-

le«ado do Conselho de Saudc Publica do Reino-dous dos maiores cull.vadorcs d ar-

roz— emais trcs proprietaries ou ncgociantcs intclligentes

Art 3
'

As Commissoes que se renuirao nos dias e local dcs.gnados polos Go-

,cJ « Ci* edebaixe da U^^.fS^^XS^
tario e logo depois dc inslalladas occupar-sc-hao dos seguintes problemas.

1." A cultura do arroz 6 prejudicial a salubridade publica?

2.° Em easo affirmalivo.
'

.
nI..,„.,nr. d r*ku»

(1) As molcstias altribuidas a cultura do arroz sao dev.das a presenca d atBum

^.nSSSffiSi. s6mente os individuos, que se occupam no grangeio dos

arrozaes, ouTansmiUidas por qualquer vehieulo infeccionam as local.dadcs cm ma.or

ou menor distancia? • '

ir] Oual 6afeic5o caractcnstica d essas moleslias?
.

(„) Que mcios hygicnicos sc devem empregar para obstar aoscu dcsenvolv.mento ?

•\ ° Km easo duvidoso.
,

(a) Pode expliear-se por causas gcracs a insalubridade dos tcrrcnos em que sccnl-

tiva ° OTg
rf dla dcvi|la & especia,idadc do trabalho, a mudanca repenlma das condi-

coes externas da vida, aos alimentos, ou ao mao abrigo que os trabalhadorcs teem du-

rante a noite?

lt\ TOTcnos salubres nao pcrdem csta qualidadc redtr/.idos a cultura do arroz?

„ Terrcnos insalubres pcrdem csta qualidadc rcduzidos a dita cultura.'

Art 4' As Commissoes ouvirao por escripto quaesquer individuos, que os po»-

,™ eschree'er, e com cspecialidade os Medicos c Cirurg.oes que excrccm a duuci u>

localidades em que sc cultiva o arroz.
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Civis d'aquellcs Districtos Administrativos, em que se (lava a cul-

tura do arroz, mas tambem naquellas localidades, em que esta in-

dustria agricola tivesse adquirido grande desenvolvimenlo
; a fim de

que com os trabalhos d'umas e d'outras, e por meio de sens rela-

torios elle se habilitasse para com todo o conbecimento de causa
*

Arl. 5." As Commissocs acompanharao a remessa dos sens Irabalhos com um re-
latorio cntrcgando todo ao respective Govcrnador Civil a fim d'clle o emiar ao Go-
verno c flcarao dissolvidas.

18 de Fevcrciro de 1854— Rodriga dc Moraes Soarcs.

Circular n." 41— Mm. elixm.'Sr. Em additamento a circular n.° 40 cxpedida
por csta Dircccao cumprc-mc pondorar a V. Ex." o seguinte :

IVide acontcccr que os centros de maior cultivacao d'arroz estejam a grande distan-
cia da Cabeca do Districto aonde se hao-de rcunir as Commissocs, a que V. Ex. a

dove
presidir, e por conseguinle scrdifficil eneontrar pessoas experientes capias para resolver
os problemas, a que serefcrem as Inslruccoes, que fazem parte da mencionada circular.

Verificando-se os ineonvenientes indicados sera ncccssnrio que A'. Ex." nomeio
Commissocs filiaes nas localidades em que forcm nccessarias, a flm de que ellas regu-
lando-se pclas Inslruccoes prcscriptas para as Commissocs centraes enviem a estas <>

resultado dos scus Irabalhos. Neste caso as Comrissoes centraes recolhendo lodos os
esclarccimcnlos occupar-sc-hao do assumpio, que Dies csla inciimliido com mais conhe-
cimenlo da materia, c com aquella prolicicncia, c zelo, que e de csperar das pessoas
que mcrecercm a confianca de V. Ex. a

Deus Guarde a V. Ex.
a
Direceao Gcral do Commcrcio c Industria 1 de Marco de

185k — Joaquim Larcher.

Mm." e Exm." Sr. Govcrnador Civil de
1 A Commissao central do Districto Administralivo dcLisboa, parcccndo-lhe que

os probkmas apresentados na circular de 15 de Fevcrciro, alcm de serem demaskda-
mente genericos, ealguns insoluveis, excediam muito a capacidade de varios membros
das divcrsas Commishoos, e quasi que dc nada serviam para base de principles d'uma
legislacao restrictiva desta cultura : assentou formular outros quesilos mais praticos e
niais uteis para as Commissocs filiaes do seu Districto, que sao os que se segucm :

i.° Ha que tempo se culliva o arroz nas diflcrentcs localidades do Concetto?

f'l S"
c cul,uras existiam nessas localidades antes da cultura do arroz?

3.° Eram tcrrenos alagadicos, ou pantanos?
4. Quaes cram as molestias, mais frcqucntes nas immediaeoes d'aquellas locali-

dades antes da cultura do arroz?

6.^ Quaes sao as inolestias mais frequonles depois da cultura do arroz?
6. Ate que cxlensao parcce manifestar-sc a aecao morbilica dos pantanos, e dos

arrozacs?

7." Em que direecao fleam os arrozacs cm relacao is maiores povoacoes do Con-
selho ?

8." D'cssas povoacoes quaes sao as menos salubrcs?
9.° Qua! numero de ObitOS por anno antes da cultura do arroz, e depois d'ella,

caleulado esse numero pelo lermo medio dc ties annos successivos?
10." Qua! a populacao em relacao a cada um d'esscs triennios?
11." Qtial o lermo medio das >'idas dos individuos que habitant localidades so-

geilas ;is inllucneias dos arrozacs?
IS. Qual o lermo medio das vidas nos outros logarcs, onde »ao haarrowws?
13." A cultura do arroz c eonlinua, ou por falhas?
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resolvessc o que mais justo c mais util lhc parccesse. Foi na verdade

uma especie de inquerito que por este meio o Governo fez por lodo

o paiz acerca de um assumpto tfio importante como difiicil.

Como merabro do Conselho Escolar do Institute Agricola de

Lisboa eu vi e examinei os relatorios clal)orados pelas Commissoes

centraes dos Districtos Administrative^ d'Aveiro, Coimbra, Leina,

Santarem, Evora, c Portalegre, que foram enviados aquclfe Conse-

lho para os examinar, e acerca d'elles interpor a sua opimao por

Portaria do Ministerio das Obras Publicas de 26 de Abnl do an-

no de 1855- e coma vagal da Commissao central do Districto de

Lisboa live de examinar , e apresentar o relatorio geral deste Dis-

tricto , depois de ler , e me iustruir com os excellentes relatorios

parciaes das CommissSes crcadas nos Concelhos de S. rinago do Ca-

cem, de Sines, de Setubal, de Palmella, da Moita, de Cez.mbra, de

Alcocntre, de Grandola, de Azettao, de Aleraquer, de Alcochete, e

de Alcacer do Sal, que todas remetteram o fructo de sens trabalhos,

e de seus exames ate principles de Julbo de 1855.

Aleuns destes trabalhos descjaria eu bastante apresenta-los na

sua Integra ;
porque ellcs se tornam dignos da publicidadc pela sua

exactidao, desenvolvimento, e csclarecimcntos praticos, que e o que

mais se nccessita em assumptos desta ordem. Porein no decurso desla

minha Memoria roferirei o mais importante de cada um d esses tra-

balhos declarando designadamente a qual d'essas Commissoes pertence

o esclarccimento de facto, os dados statistics, oil outra qualquer cir-

cunstancia pela qual esse mesino trabalho se recommende. Final:

14." Oual 6 o systcma d'irrigarlo adoptadol que altura ten os taholciros ouala-

gamento's ? c que altura tcm a agua ncllcs contida ?

tS ° A agua e correnle ou encharcada?

lV.° A terra em que asscnta o arrozal 6 barro, area, ou terreno calcarco?

17.'" A que horas principia e acaba o trabalho nos 'arrozaes ?

is!" Qual e a sustentacao dos trabalhadorcs ?

19.° Soffrem mais os trabalhadorcs proprios da localidade, ou os de (ora .

20." Bebem todoa a agua da localidade dos arrozaes? c essa agua tern as condi-

coes d'agua polavel? .

21.° Quaes sao as horas do dia, em que mais frcquenlcmcntc coslumam acioecei

os homens emprcgados nos trabalhos dos arrozaes?

22.° Tem-sc por ventura reconhecido que a hygiene^ dos trabalhadorcs emprcga-

dos no grangcio dos arrozaes os pode prcservar da infeccao paludosa?

23- Em que epoca do anno coslumam scr mais frcquentes as febres ou outran

molcstias provenicntes dos arrozaes?

2$ ° Em rclacao a cultura do arroz, durante que trabalho da mesma cultura cos-

tnma scr maior o numero de alacados?
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mente tratarei de fazer com que csla minha Memoria seja uraa es-
pecie de compendio de tudo quanto se lenha feito de maior impor-
tance em Portugal para resolver um problcma dc tanfa magnitude.

Nas considcraeoes que tenciono aprescntar aeerea do assumpto,
c na exlnbicao das opinioes doe homens mais compelentes do paiz
com relacao a culture do arroz, eu serei tao livre, como verdadeiro

:

nao omiriittirci cireunstancia alguma de valor , mas aprcsental-as-hei
pelo modo e forma que mais eommoda me for. Esle modo de esere-
ver e de expor

, se nao e o mais rigoroso , e o mais mil talvcz ; e
com tudo oimico compativel com asminhas obrigacoes, e com a for-
ma interpolada, e intermittente que tcoho deeserevcr. A vida do Me-
dico clinico compadecc-sc pouco com as obrigacoes academicas ; mas
curapnr estas da maneira possivel e compativel com o exereicio cli-
nico e mostrar os desejos, que me sobram de me tornar dig-no desta
UJuslrc Corporacao; c a Academia Real das Sciencias de Lisboa nao
pode deixar de se mostrar indulgeute d vista desta minha publica c
sinccra manifestacao.

Quando porem cbegarmos ao epilogo da nossa Memoria cnlao
laremos todos os esforcos para scrmos francos na exposicao das nossas
conviccocs, logicos e rigorosos na apreciacao dos faclos, e indepen-
dentes de quaesquer considcraeoes, por mais fortes que parecam
para declararmos com lealdadc quaes sao as unicas bases rasoaveis,
justas, c uteis para asscnlar a legislacao restricliva duma cullura'
"ccrca da qual cxistcm d'um lado apprebensoes medonbas e borroro-
sas, e do outro vantagens e lucros quasi fabulosos ! De modo que
«cbar no meio dc interesses oppostos o caminbo a seguir, que ncm
'"ate uma cullura nascente e tao vanlajosa ao paiz, por medidas ex-
cessivamcnlc restrictivas, ncm facilite a intoxieacao de povoacoes in-
eiras por lacilidades mal intendidas, e sobre ludo absuulamcntc in-
uiscieias, eus-abi o utilissimo lim a que nos propomos no nosso tra-

7 '
C S IC ° (

l
ual «*> cessarenios de ehamar a attencao dcsla Aca-

dcima, como um dos assumplos mais dignos de occupar a sua medi-
lueao, e cxc.tar o sen zclo por tudo quanto diz relacao aos mclbora-
mentos da nossa Patria.

No estudo de questocs desta ordem e neccssario que a pessoa
que as trata se dispa de quaesquer opinioes anticipadas com que pre-
tenda ver c exammar os factos

;
por quanto, quando nao exisle csla

t.uta de prevencao, obscrva-se que os mesmos factos sao intcrprcla-
<
os de modo opposto pelos divcrsos observadores conforme suas opi-

nioes antcnorcs ao mesmo csludo ; desle modo ncs tiroes por exem-
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plo que a Commissao central do Districto Administrativo de Aveiro

observa que os Concelhos de Aveiro, de Souza, e de Vagos teem me-

Ihorado em relacao a salubridade publica, depois da eultura dos ar-

rozacs, e que se nos Concelhos de Ilhavo, de Eixo, c de Ovar tern

peiorado depois daquella eultura, nao e isso devido a esta, mas sim

a circunstancias especiaes destes Concelhos, sobre tudo a existencia de

vastos pantanos : a Commissao central do Districto de Santarem pelo

contrario attribue o maior numero de febrcs interm.ttentcs dos Con-

celhos de Ulmc, e Muge a eultura do arroz nestas locaUdades, e o

bencficio que a salubridade publica tern alcancado em Alcacer do Sal

depois da eultura do arroz, altribue-o a dita Commissao, nao a eul-

tura daquella graminea, mas sim ao esgoto dos pantanos a que tern

sido necessario proccder para o estabelecimento dos arrozacs. Uma e

outra destas respeitaveis Commissoes teem razao ate ccrto ponto
;
mas

uma e outra d'ellas tinbam opinioes suas aeste respwto antenores ao

exame dos factos.
#

As Commissoes centraes dos Districtos Administrates, e as h-

liaes dos diversos Concelhos nao podcram satisfazcr a alguns dos

quisitos propostos, sobre tudo aos que versavam sobre statisticas de

obitos, de nascimentos, e outros, por isso que lhe faltavam as bases

uecessarias e indispensavcis para a resolucao de taes prob eraas
;
por

oxemplo em alguns Concelhos, como no de Alcacer do Sal os hvros

/indos relativos a obitos c nascimentos foram mandados recolher ;i

Secretaria da. Camara Ecclesiastica de Evora, c por consequence f.-

cou a Commissao daquclle Concelho na impossibilidade do comparar

a mortalidadc, e o augmento da populacao daquella locahdade antes

da eultura do arroz com a mortalidade e augmento da populacao pos-

terior a mesma eultura. Com tudo ainda assim se essas Commissoes

nao podcram rcspondcr a taes quisitos d uma maneira prccisa, e quasi

mathematica ; todavia fizeram-no do modo que lhes foi possivel res-

pondendo d uma maneira aproximada, e rclativa, que para nos tern

muita importancia porque e fundada sobre a opiniao ctestemunho de

pessoas muito respeitaveis, e que vivem ha longo tempo naquellas lo-

calidades. Podem taes resultados statisticos scr menos prccisos mas

de certo nao sao menos verdadciros e exactos. Quando uma d essas

Commissoes , cujos nomes temos tencao de referir nesta Memona ,

asseverar que a populacao, por exemplo, d'uma dada locahdade au-

gmentou ou diminuiu depois da eultura do arroz, que a mortali-

dade dessa localidade e maior ou menor , que as febres miasmati-

cas apparecem em progressuo ascendente ou descendente, etc., quando
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nsseverar, dizemos nos, uma destas proposicoes ; nao ficaremos talvcz
nas circunstancias dc rcduzir a expressoes numericas a relaeao d'esse
augmcnto on diminuicao da populacao, da morlalidade, e da infeccao
nuasmatica

j mas neni pop isso o facto sera menos verdadciro para
nos

;
e recebel-o-hemos com a mesma confianea, e como a exprcssao

verdadeira d'uma statistica testemunhal, c oral ; c para o fim, a que
nos propomos quasi que e o mesmo.

Esjta cultura tem tornado, ha annos a esta parte, no nosso Paiz Relalorio da

porporcoes gigantescas ; se lanoarmos mao, por excmplo, do relatorio JommiMio de

apresenlado pela Commissao de Alcacer, nos vemos alii a demonslra-
*

"

';ao da Tcrdadc, que acabamos de refcrir; diz a Illustre Commissao
destc Concelho em sua resposta de 27 d'Abril de 1855 l

« Em Al-
-< caeer o produeto gcral dos arrozacs e muito superior cm alqueires
« ao das scaras dc trigo, aiuda bastantc superior ao das searas de tri-

« go, niilho, c cevada reunidas, e muito superior em produeto pecu-
« niario ao de todos os ccreaes juntos trigo, milho, centeio, e cevada
«que produzem as ferteis lierdades do Sado, c do rcsto do Concelho;
«o que tem leito augmentar extraordinariamente a povoacao , e as

«cominodidadcs a tal ponto que todos os habitantes de todas as clas-

« ses, lavradores, negociantes, c trabalhadores desde os inais pobres
« ate aos mais abastados sc acham intimamentc ligados a esta cultu-
« ra como base fundamental da sua susteiitacao, e bem estar ; de sor-
« te que se offerecesse a assignatura de todos os habitantes do Conce-
« lho urn rcciuerimento para reprimir a dila cultura, nem uma so
« se obtinha, antes todos livrc e espontaneamente assignavam o con-
« trario.

»

Este cspantoso argumento da cultura do arroz, e os lucres ex-
cessivos provenientes d'esta industria agricola sao una grande obstaculo,
que se suppoe nao so a l'ranca c desinteressada opiniao das Commis-
soes consultadas ricerca da nocividadc dos arrozaes sobre a salubri-
dade pubbca

,
mas tambem & accao governativa para a repressao

1 Esta Commissao i'oi composta dos scguintes membros

:

Jose de Mello da Silva Lobo — Presidente.
Joso do Carmo Fontes Serra.

Jose da Silv;i (Jodinho.

Antonio Feliciano Bruno.
Aulonio Maria de Carvalho.
Domingos Manoel Salgado Vaz e Maldonado.
Antonio Caetano do Figueircdo.
Antonio Mendcs d 'Almeida— Secrcsario.

MEM. DA ACAD 1 .« CLASSK— T. II. P. I.
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parcial desta cultura, se por ventura se chegar a perccbcr a neccssidadc

de medidas restriclivas. E na verdade posto que o caracler, a intelli-

gence, e imparcialidade de todos os mcnibros d'essas Commissoes sc-

iam fortes garantias do desinteresse das suas consideracoes
;
pode com

ludo suppor-se que no meio dum Concclho que tanto tern prosperado,

financeiramente fallando, com a cultura do arroz, a qual sc acham b-

gadas as fortunas de todas as classes, lavradores, ncgociantes, e traba-

lhadores desde os mais pobres ate' aos inais abastados ;
pode por ventu-

ra suppor-se que motives tao fortes nao innuissem de alguma mane.ra

sobre o espirito da Commissao para muito lealmente explicar os incon-

venientes, que de tal cultura podessem provir a salubndadc public^

por causas alheias as da dita cultura? suppomos que nera de leve of-

fendemos as Commissoes quando assim julgamos deltas, e que por isso

tendo para nos muito valor e muito pezo as suas consideracoes, muito

maior pezo, e valor ten* as suas respostas lacomcas e precisas aos que-

sitos statistic©* da Commissao central do Districto ;
pois que taes res-

postas sao a cxpressao fiel dos factos, que as lllustres Commissoes, nem

e licito imagina-lo, podiam atterar ou desfigurar.

Essas respostas, pelo que respeita a Commissao dc Alcacer do Sal,

sao todas em abono da cultura do arroz, e dcllas sc nao pode depreben-

der que a salubridade publica naquelle Concelbo tenba soflrido pela in-

troduccao, e desenvolvimento em larga eseala daquella cultura ; antes

pelo contrario a vista dcllas e licito concluir que a salubridade publica

(lo Concelbo de Alcacer do Sal e melbor e mais satisfactoria depots do

grande incremento da cultura de tao proveitosa graminea
:
a Commis-

sao intende que os damnos resultantes para a saude publica do gran-

geio do arroz sao muito inferiores aquelles que provem do trabalho das

marinhas; e que se alguns inconvenientes apparecem com a cultura do

arroz, esses inconvenientes sao antes o resultado de praticas desastro-

sas, e'impiricas introduzidas na cultura do arroz em mtiitos pontos do

pai'z, do que a consequencia necessaria de tal cultura quando dirigida

com'metbodo e i'ntelligencia ; c conin a dita Commissao assevera que

os methodos praticos da cultura do arroz no Concelbo de Alcacer do

Sal nao teem esses inconvenientes, que se encontram nos processes se-

guidos n'outras localidades, pareceu-nos por consequencia da mais alia

importancia dar conhecimento aqui do modo pratico da cultura do ar-

roz neste Concelbo.

terrene, quasi todo, de Alcacer do Sal, era antes da cultura do

an-OZ um vasto pantano, dondc toda agente, ainda a mais pobrc e mi-

seravel, fugia para evitar uma existencia insupportavel, uma velbice
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prematura, e uma morte mcvitavel ! Depois da cultura do arroz a
situacSo raudou completaraente ; as terras enxugaram-se, os miasmas
desapparcceram, a salubridadc publica melhorou, e a par d'umclima
docc, tempcrado, e sadio eneontrou-se uma industria lucrativa e lar-
gamente compensadora do trabalho e da despeza do grangeio ! Graeas
& agriculture em geral, c a cultura do arroz em especial ! A' vista
desta transfbrmacao espantosa de Alcaeer do Sal quein onsani alii le-
vantar um brado contra aquella cultura ? mas porque nao aeontece o
mesmo por todo o paiz? porque se elevam clamores contra os ar-
rozaes em muitas localidades tanto de Portugal, como dos paizes
estrangeiros ? Porque o nosso metbodo de cultura e o melbor

, por-
que e o unico que nao offerece inconvenientes para a salubridadc pu-
blica : cis-aqui a resposta das pessoas mais competences deste impor-
tante Coneelho.

A' vista desta opiniao para nos de tanta importancia, vejamos
pois quaes sao as modiflcacdes, que setecm introduzido na cultura do
arroz no Coneelho de Alcaeer do Sal, modiflcacdes que importam nada
menos do que tornar innocentc uma cultura, acerca da qual existem
tanlas, e tao assustadoras apprebensoes. Em Alcaeer do Sal, segundo
o relatorio da Commissao daquelle Coneelho nao se tern buscado so
o converter os antigos pantanos em vastos arrozaes, o que ja era
um grande benelicio, mas tem-se trabalbado constantemente para af-
lastar da cultura do arroz todas as circunstancias que a podiam tor-
nar nociva a salubridadc publiea.

O metbodo da irrigacao dos arrozaes no Concelbo de Alcaeer
do Sal

, e o charoado metbodo da irrigacao continua , ou perenne

:

neste metbodo a rega e feita de modo tal que a agua e renovada
<'onstantcracnte em lodos os alagamentos ', e em toda a extensao de
cada alagamento

: isto e , estao dispostas de tal modo as aberturas
para a grandeza das suas superflcies , a sua inclinacao reciproca

,

6 a altura da agua nelles contida, que na irrigacao constautc toda a
agua dos alagamentos se renova com igualdadc, nao fleando n uma
especic de estagnacao aquella que fica mais proxima dos angulos, e
das paredes ou comoros dos mesmos alagamentos : circunstancia que
mfelizmeute se nao veriflca n'outras localidades, onde se cultiva o ar-
roz, e onde a irrigacao lambem e continua e perenne. A altura da
agua dentro dos alagamentos e sempre de palmo a palmo e meio ; con-

1 Nome quo alii so da aos canteiros, ou laJtoloiros dos arrows.



12 ALGUMAS CONSIDERACOES ACERCA

dicao, que tambem se nao ve muito observada n'outros Concelhos da-

dos a esta industria agricola.

Estas duas circunstancias sao na verdadc dignas de imitar-se c

dc se seguirem em toda a parte, onde se cultivar o arroz. N6s nao

lhe damos de certo menor importancia do que a Coramissto de Al-

cacer
;
quasi que avancaremos que e d'cllas, e de poucas mais que de-

pende o segredo de tornar innocentes os arrozaes para a saiubridade

publica. Quem nao ve que com agoa constantemente renovada, e com

altera suf'ficiente dentro dos canteiros nunca os arrozaes podcrao ad-

quirir os caracteres dos verdadeiros pantanos ? quem nao ye epic urn

tal processo de culture" e o mais analogo, scnao identico aos dos mi-

lheraes, eaos dashortas, inoffensivas asaude dos que nellas trabaiham,

ou que habitam a uma pequcna distancia? quem nao ve fmalmente

pela statistica de Alcacer que e do abuso e nao do uso que se tern

feito da cultura do arroz que provem todos esses males iuliercules a

uma industria tao taKosa ? O que parece inferir-se dos relatorios des-

ta, e de todas as outras Commissdcs e que os elTeitos da insalubri-

dade dos arrozaes nao proveem da planta so, ncm de eircunstancia al-

guma essencialmente ligada ao scu dcscnvolvimento, e a sua cultura

especial ; mas sim do caractcr pantanoso e paludoso que os arrozaes

tomam pelos processos viciosos, e inipirieos dairrigaeao desta s sea ras.

Uma outra eircunstancia observada rcligiosamcnte no amanho e

cultura do arroz no Concelho de Alcacer do Sal, e a que nao pode-

mos deixar de dar a maior importancia vem a scr a de se consorva-

rem constantemente os alagamentos dos arrozaes com a rnesma al-

tura d'agua ; ainda mesmo no tempo da semcnteira, c da rooada ,

pratica que se nao segue cm todas as localidadcs, por isso que em

muitas durante estes trabalhos , e mesmo na renovacao da agua
,

chegam a ficar a descoberto os 1'undos lodosos dos alagamentos de-

baixo da accao intensissima d'um Cater abrasador, c por conscguinle

collocando os arrozaes nas circunstancias de deixarcm cvolver uma

grande porcao de principios gazosos rcsultantes da putrefaceao das

substancias animaes e vegctaes, evolucao que nao pode deixar de

ter uma desastrosa influencia sobre a saude nao so dos trabalbado-

res dos arrozaes, .mas ainda sobre a de todas as pessoas, que na-

bitarem ate certa diatancia o contorno dos mesmos arrozaes. Nesta

parte a nossa opiniao e absolutamente acorde com a da Illustre

Corrimissao de Alcacer do Sal.

Ha com tudo uma epoca da cultura do arroz, e um servico es-

pecial a colheita desta gjaminea, qua e o da ceila, que se nao pode
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fazer sem que o fundo dos alagamentos se seque : cm Alcacer mes-
1110 esta parte do trabalho dos arrozaes e assim executada ; todavia
nao vejo referir efi'eitos de insalubridade que provenham desta pra-

tica; vejo antes pelo contrario attribuir maiorcs damnos ao traba-
lho da monda, do que ao da ceifa ; ainda que esses resultados da
monda sobre a saude dos jornaleiros sao rcputados infcriores aquel-
les que proveem do trabalho das marinhas do sal.

relatorio apresentado pela Commissao creada no Concelho de Relators da

S. Thiag-o do Caecm l
torna-se mui digno do elogio pela mancira g°

Tya«o° do
preeisa e numerica por que satist'ez a alguns dos quesitos apresentados Cacem.
pda Commissao central do Districto, pelas judiciosas consideracoes

que junta as respostas dadas a outros, c (inaimente porque abona as

suas consequents gcraes com dados statisticos fornecidos antes e de-
pois da cultura do arroz pela Freguezia de Santo Andre, e pela dfi

Melides, localidadcs, onde esta cullura tcm tornado um incremento
espantoso ba vinte annos a esta parte : e as statistical destas duos
Freguczias sao elaboradas sobre os respce\ims livros desde o prin-
cipio do scculo actual ; e por isso ja sc podc comprehcnder a soa

utilidade.

Esta Commissao insiste, c muito, com toda a razao no seguinte

principio «que os arrozaes cstabelecidos nos terrenos pantanosos, e

ainda nos nao pantanosos, mas muito abundantes em agua, nao so nao
sao uocivos a salubridade publica, mas podem melbora-la. » Em ver-

dadc que para nos a primeira parte desta proposieao e de evidoncia

mtuitiva
;
quanto a segunda a permissao dos arrozaes nos terrenos

nao paludosos, mas abundantes d'agua correnlc, pode ser inna questao
olbada pelo lado administrative, masnuuca o sera pelo lado hygimieo.
Os terrenos f'crteis de agua corrente sao igualmenle innocentes para
a salubridade publica, quer seeonvertam cm milheraes, (pier em ar-
rozaes, unia vez que estes sejam dirigidos nos sens trabalhos de on-
tretenunento methodiea e racionalmcnte. Nao e assim administrativa-

> Pedro Joyce, Adminislrador do Concelho, Presidents.
Joaquim Jeronyino dc Yilhena, Secreiario da Commissao, infatigavel trabalhad

para a orgamsacao dos dados statisticos fornecidos pelo Relatorio.
Jaeintho Paes de Mattos Falcao.

Mathias da Costa Pereira Duarte.

Agostinho Pedro da Siiva Vilhena.
Antonio Parreira Luseiro de Lacerda.
Jose Francisco Arraes Falcao Beja.
Cyprianc Antonio d'Oliveira.
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raente fallando, por quanto essa permissao da cultura do arroz nos

terrenos apropriados para milho, para prados, etc., eomo por exem-

plo as varseas, pode trazer comsigo um descquilibrio tal na produc-

eao total dos diversos cereaes, que acarrete comsigo difficuldades gran-

ules quanto as subsistcncias dos povos das diversas provincias do Rei-

no, So o Governo por mcio de statisticas exactas das produccoes e

consummos relativos a cada cspecie de cereal e que podera obter a

base d'uma legislacao Hberal, mas previdente.

E com tudo muito convcniente estudar o que sc passa em duas

Freguezias deste Concelho, a saber a de Santo Andre, e a de Mclides,

onde ba mais de cincoenta annos sc cultiva o arroz ;
ainda que na de

Santo Andre esta cultura e mais rccente. Ncstas Freguezias cxistem

duas lagoas, que durante o invcrno cobrem a superficie de terrenos,

que na estacao propria se convertem em extensas searas de arroz. Es-

tas lagoas no mez de Marco sao esgotadas quasi na sua totalidade em

virtude de aberturas que Ibefazem, pelas quaes dcsagoam para d mar:

estas aberturas custam n'alguns annos enormes despezas ! Mas o que

acontecia antes da cultura do arroz ncstas duas Freguezias ? o que acon-

tecia era que as duas lagoas nunca se esgotavam, as suasmargens no

estio convertendo-se em largos pantanos, e os habitantes destas loca-

lidades inbospitas eram conbecidos pela sua miseria, por seu babito

externo maci lento e doentio, e por uma vida, cujo termo medio nao

excedia a 22 annos! E actualmente depois da cultura do arroz o que

e que se observe ncstas duas Freguezias ? o contraste mais perfeito

com o que tinha logar antes daquella cultura. A' miseria succedeu

a abundancia : os commodos e os confortos da vida substituiram uma

pobreza faminta ; a apparencia desta gentc mudou absolutamentc
;

e

so depois dos arrozaes e epic perccbem o que e viver
,

e gozar

!

Havera, exclama a Commissao, na presenca deste povo quern diga

que os arrozaes hygienica e economicamente fallando sao prejudi-

ciaes? Ninguem se atrevera a tanto.

E notavel a statistica apresentada pela Commissao de Santiago

do Cacem a rcspeito da Freguczia de Santo Andre no espaco de dez

annos anteriores e cinco posteriores a cultura do arroz em grande es-

cala naquella Freguezia. Eram trabalhos como este que a Commissao

central do Districto de Lisboa desejava obter de todos os Concclbos

do mesmo Districto, nos quaes se cultivasse o arroz; mas infelizmen-

te muitas causas obstam por ora a completa rcsolucao desta parte

da statistica ; essas causas, e tambem neccssario confessal-o, sao su-

periores a vontade, e aos esforcos das mesmas Commissoes creadas
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nesses Concclhos, e que mostraram todas a maior dedicacao ao tra-
balho de que Coram incumbidas. Essa stalistica e como se segue:

NASCIMENTOS

De 1800 a 1811 367
De 1832 a 1853

.'

" stl

o

Donde sceolligeque a populacao augmentou emcadaanno depois
da cultura do arroz na proporeao de 1:2,25 ; isto e mais do dobro.

OBTTOS

De 1800 a 1811 505
De 1 832 a 1853

i(, \
\\\'. 730

Mas como a populacao era mais do dobro do que bavia sido no
pnmeiro decenio, scgue-sc que o numero dos obitos foi proporcionab
meute menor na Frcguezia de Santiago do Cacem depois da cultura
do arroz em larga cscala !

A' vista pois deslas, c d'outras muitas consideraedes dignas do
maior apreco, apresentadas pela Commissao do Concelho de Santiago
do Cacem, conclue ella 1 ." « Que os arrozaes so devem ser permitti-
« dos nos tcrrenos paludosos, ou ainda nos terrenos nao paludosos, mas
« muito abundantes em agua. 2." Que as regas sejam feitas por urn
"jacto constante, c e por isso que a Commissao julga condicao sine
" qua non a grande abundancia d'aguas. 3.° Que aos trabalbadores se
"Hies Corneca agua potavel para sou uso, eque o sea trabalbo so co-
« mece as sete boras da manba , e acabe meia bora antes do oeeaso
« do sol. A." Que em todas as e'pocas, em que e necessario sugcitar
«os arrozaes ;i aceao atmospberica, seja oagricultor compcllido a cor-
« tar, quanto baste, os comoros mais baixos duns para outros laga-

« meutos ,
ou mesmo a abrir dentro destes pequcnas valetas a fim de

« ser prompto c rapido o seu dessecamento, e evitar a estagnacao, que
«precisamente tern lugar nao se fazcndo csta operacao. Em todos os

« terrenos seccos c pouco abundantes d'agua, julga a Commissao pre-
« judicial a cultura dos arrozaes.

»

Terminaremos cstas nossas eonaidetacoes quanto ao Concelho
de Santiago do Cacem aprcsenlando algumas notas sabre o termo me-

Etn Santiago domain-*?
pal-ivva- aiag.uw nto*.

Iagan\cnt<is— ao que ens Ucai 'i



u; algumas consideracoes aoerca

dio (la cxistencia dos individuos, que habitam nestas localidades, onde

os arrozaes sao tantos, e tao extensos: em Melides e Santo Andre,

que sao as duas Freguezias, onde ha raais vasta cultura de arroz, o

termo medio da duracao das vidas nestas duas Freguezias e apenas

de 24 annos ! quando na Villa o termo medio e de 32 annos, e em

S. Domingos que fica bastante distante dos arrozaes e de 25 ! mas

cousa notavel na Abclla localidade ao abrigo das influenzas dos ar-

rozaes, e a grande distancia dos mesmos, o termo medio das existen-

cias e tambem de 22 annos, como nas Freguezias de Melides e Santo

Andre n'um terreno quasi todo coberto de arrozaes !
Estas contradi-

cts statisticas invalidam bastante qualquer conscquencia, que qu.zes-

semos, e devesscmos tirar d'uraa Lao curta existence, como a que se

Terifica nas Freguezias de Melides e Santo Andre.

Relatorio da A Commissao creada no Concelbo de Sines
l iVum relatono que

Commissao dc tem tantf) de sirapHcidade como de verdade, avanca uma proposieao,

S ' neS '

que merece ser meditada, c vera a ser que « o arrozal dc alagamento

« e urn pantano traidor. » Somos levados a crer que esta propoSicSo

emmciada deste modo geml e absoluto e insusteutavel ;
e as provas

destas nossas assercoes encontramo-las no proprio relatono da Com-

missao de Sines. A Commissao respondcndo ao quesito decimo quarto

da Commissao central do Districto dc Iisboa « Qual e o systems de

c irrigacao adoptado ? que altura tem os taboleiros ? c que altura tern

«a agua nelles contida?» responde que o systema de irrigacao e por

alagamento, que a altura dos taboleiros e dc palmo e meio, e que a

altura da agua nelles contida e d'um palmo : e termina o seu rela-

torio declarando «quc restringindo-sc a Sines mcbna-se a pcnsar

« que a cultura do arroz do modo que 6 f'cita, e na cscala cm que

«cstd nao prejudica a sakibridadc do Concelbo » jd se ve que por

esta conflssao ingenua da Commissao de Sines os alagamentos nao

sao pantanos traidores, visto que pantanos traidores nao podem re-

putar-se innocentes e nao prejudiciaes a salubridade pttblica da lo-

calidade !

1 A Commissao foi composla dc

Pedro Joyce, Presidente.

Francisco Luiz Lopes.

Joao Ferrcira Vciga Palma.

Augusto de Jesus Estrclla.

Antonio Maria dc Sousa.

Francisco Maria Rapozo,

Miguel Jose de Campos Oliveira.

Ag08tinho dos Santos Ferrcira, Sccretario.
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E com cfTeito o pensamento 'da CommissSo central do Districto
ac Lisboa quando exafou o sou q*uesito decimo quarto foi jusiamentc
para saber se com uma dada inclinacao doterreno, uma dada grandeza,
& profundidade dos taboleiros, com uma dada altura d'agua contida nos
mesmos, e sobre tudo combastante faeilidade de transmissao d'agua de
uns para outros taboleiros, estes perdiam o caracter de pcquenos pan-
tanos, e aproximavcin cste proccsso do da irrigaeao permanente e con-
tinua

; e eu supponho que havendo bastante agua e estando os alaga-
mentos convenientcmente dispostos isto se pode obter, e ja se obtem
em algumas localidades cultoras de arroz, como no Concelho de Alcacer
do Sal.

Irrigar, diz a Commissao de Sines, e o meio simples, cconomico,
e racional do tornar innocentes os arrozaes : e nccessario com tudo ac-
cresccntar a ncccssidade de definir, e descrever esse processo deirriga-
oao, c tornar sobrc tudo a agua da rega o menos estagnada que for pos-
fflvel; o (pic se nao consegue sem agua suffieiente, e disposicoes artis-
ticas dos alagamentos convenientemente dirigidas; porque "no vicioso
processo de irrigacfio por estagnacSo tambem se da" a irrigacSo; mas
com lodos os defeitos, ou grande parte daquelles inbercntes aos char-
cos, e pantanos

! e quando uma economia culpavel dirige assim as ir-

rigates dos arrozaes com grave prejuizo da saude dos povos, o Gover-
no nao pode, porque nao deve, tolerar tao prejudicial abuso. Irrigar,
portanto, methodkamentc, diremos nos, e o unico meio de tornar os
arrozaes innocentes, e algumas vezes uteis a" saude dos povos.

Vejamos agora como a Commissiio creada cm Setubal encarou e fteklorio da

resolveu a questSo
: a Commissao de Setubal pela importancia cla loca-

Conimis*So <lr

'•<

Jade, e pela antiga data que a scmenteira do arroz tern naquelle Con-
SfAvM '

celho esta muito no caso de nos mcrecer summa consideracao, a sua
opimSo, c as razoes cm que a fundam. l Ao nascente da Villa de Setu-
bal exisliam bastantes paiies c pantanos : locos permanentes de lebres
iniasmalicas

;
os arrozaes, que substituiram estes charcos permanentes

( Esia Commissao era com'tiosla dos Srs.
Srvcriaiio Silvestre Lapa,

Dyonizio Antonio do Frcitas.

Manoel Avclino da Costa.

Manoel Jose d'Araujo.
Job! Antonio Gomes.
Jose Maria Pi res.

•lose Jgnneio d'Oliveira 6 Silva.
JOlo Maria de Lima.
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enocivos d saude dospovos, que vivem mais on mcnos proximos d'el-

les, sc nao acabaram totalmentc com a insalubridade de tacs locali-

ties, diminuiram-na com tudo d'um modo muito sensivel :
e eis-

aqui o facto capital referido pela Commissao de Setubal
;
nem podia

deixar deserassim, as vallas, valletas, e sargetas que e necessario abrir

para a construccao e entretenimento da cultura do arroz, fazem com que

aquelles terrenos percam a sua qualidade paludosa, c adqmram a de

um campo destinado para uma cultura rcgada. A parte do rclatorio,

a que nos referimos parecc-nos digna de se copiar integralmcnte no

contexto desta Memoria. «Bem sabido e, diz aquella Commissao, que

«para a cultura do arroz nos sapaes, panes, ou esteiros se torna m-

«dispensavel preparer bem os terrenos, abrindo-lbes vallas e sargetas

« para o perfeito escoamento das aguas, perdendo por isto a sua maior

« insalubridade, pela razao dc serem rasgadas c cscoadas por meio das

«sobreditas vallas e sargetas longitudinaes e transversaes , e outras

« que a circundam (o que se renova todos os annos logo depois da CO-

« Ibeita) fazendo com este preparo desapparecer d'alli todas as plantas

« que vegetavam e apodreciam , deixando assim de serem pantanos

« permanentes, substituindo-lbe a sementeira dos arrozaes (nem outra

« alii produziria), a qual so precisa d'agua seis mezes no anno, reno-

« vando-lh'a de vez em qnando, harendo todo o cuidadp que esta agua

«< seja nativa no mesmo solo, ou corrento, de maneira que sc conserve

«nos reservatorios ouacudes fresca e saa, enao passe aoestado mias-

« matico ;
porque nao so assim o cxige a boa cultura, mas se desva-

« necem quaesqwe prcoccupacocs, que por ventura possam haver so-

«bre oimportantissimo ramo deagricultura, que na nossa opmiao em

« nada prejudica a saude publica. »

Quanto as reprezas e acudes para contcr a agua, que deve scr-

vir a irrigacao dos arrozaes e necessario como rcl'cre a Commissao de

Setubal que ella nao se demore por tanto tempo, ou os acudes nao

sejam construidos de maneira que osproprios reservatorios nao sere-

•vistam das principacs circunstancias de pantanos, ou cbarcos. li esta

uma das maiores difflculdades que sc podem encontrar para a con-

i'eccao da legislacao que ba-de regular a cultura dos arrozaes.

Em verdade as reprezas, acudes, ('reservatorios construidos com

o fim de conscrvar a agua para a rega dos arrozaes, podem scr no-

civos, e effectivamente o sao por um de dous modos ; ou porque taes

reservatorios vilo impedir, ou alterar o curso das corrcntes iluviaes

com grave prejuizo dos rios edas propriedades marginaes
; ou porque

esses reservatorios eontendo agua estagnada, e com pcquena profun-
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didade adquirem, sobre tudo nos niezes do estio, que e quando elles
«o rnais necessaries, todas as condicoes de verdadeiros charcos ou
panianos; c esse mal vcm sommar-se a todos osoutros, que a erenca
Popular Ja attribuia i cultura em grande dos arrozaes. Daqui sedei-

esiriT V FeSerVa
°

C°m
,

qUe medita?a
° P°dem ser Pwnittidoa

esses acudes e represas; especralmente n'um pak, como onosso, onde
talta tudo quanto d» respeito a pratica das irrigates, c i distribui-
c*o racionai e equitativa dos pequenbs rios para servir a agriculturados campos margmaes: este assumpto merece a maior attencao e a
appl.cacao de principioa technicos em todas as nacoes rnais adianta-
das no estudo da engenharia rural : estudo que s6 agora principia a
fazer.se entre nos pela creacto do Instituto Agricola dc Lisboa, queespero marcara" uma nova epoca para as sciencias de applicacao enlre nos.

Quanto a declarar a Commissao de Setubal que a estagnacSo emesmo urn tal ou qual principio de putrefaccao nos content*! das
aguas destmadas a irrigate dos arrozaes serem condicoes desvanta-
josas para a cultura do arroz

; bom e, ecu muito desejo que essase-
ja a erenca geral das populates cultivadoras desta graminea, porque
serS ma.s uma razao que as obrigue atrabalbar para que a agua dos
acudes nao adquira as terriveis condicoes dos locos de infeccao mias-
mat.ea; mas mfchzmente a proposicao nao e verdadeira, e antes pelocontrario agua com algumas d'essas qualidadcs altamentc nocivas a
salubndade dos povos, torna-se rnais adequada emais provcitosa paraa rega dos arrozaes! (Gasparim.)

dim, |

A (
;°!

n "lissAo crca
,

da no Cori<*lho dc Alcochete, que abrange as Rdaiorio da
uas localidades, que talvcz fornecam para o Hospital dc S. Jose maior Commiss5° dc
jumcro de doentes de lebrcs intermittentes, que sao Rilvas c Barroca

A1C°ChetC '

™v2\ serouvida Por todos os motives, e muito particularmente

Lnta LoTZ-v^' ?°m grande interesse
'

l
Esia Commissao aPre-2 ItS d

° mai°r alcanC
/' A,U D0 Concelho d* Alco-cnete cultura do arroz tern apenas dezeseis annos de duracao : em

1 Esta Commissao foi eomposta dos Srs
Administrador do Concclho, President *Wci«..-~ i » • j.^.- •

i,'oi,.„™ * , • ,mr '^'"lucnie, fastevao Antonio dQliveira.LStevao Antonio d Olivcira Junior.
"

Jose Luiz d'Oliveira.

Antonio Josfi da Costa, Medico.
Joaquim Antonio Bernardino.
Francisco Diogo da Costa.
Manoel da Costa Alves.
Jose Gennano Monlciro Grilo, Secretario.

3 *
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1839 quando . ainda se nao cultivava o arroz em localidade algutaa

deste Concelho, haviam na Villa eitoeentos e scis logos corn dois mil.

quirihentos e setenta e cinco habitantes ; e hoje existcm mil quatro-

ccntos e noventa e setc logos com quatro mil cento e noventa c sate

habitantes;, o que quer dizer que nodecurso de dezescis annos duma

cultura, a que tantos males seattribuem, apopulacao doConeelho tern

quasi duplicado! e verdade que a Villa dc Alcochetc e o Sa.mo.eo sao

as duas povoacoes que ficam mais distantcs dos arrozacs, e por con-

segui'nte aquellas para onde convergent em parte os lucros desta in-

dustria agricola sem que so(Tram tanto os effeitos nocivos do sen-

grangeio como os habitantes das Rilvas e Barroca dc Alva que Hie

ficam immcdiatas. As statisticas destas duas povoacoes e que scriam.

muito curiosas

!

Mas ainda assim pclas respostas dadas pela Commissao de Al-

cochetc aos diversos quesitos formulados pela Commissao centra! do,

Distrieto se deixa ver que ncm o tcrmo medio das vidas dos habi-

tantes destas duas localidadcs e assustador,. nem o mimcro, de fe-

bres intermittentes e rcmittentes do alto verao, que se apresentaro

actualmente nas Rilvas e na Barroca dc Aha e superior aquelie, que

bavia quando aquclla industria agricola ainda nao tinha logar nac[uelie

Concelho; o que auotorisa a acred Mar que se aquclla cultUra nao nie-

Ihorou o estado da salubridade d'aqucllas localidadcs
,

polo menos

nao o aggravou. Alem dislo o numcro dc obitos annuaes em todo

o Concelho e actualmente o mesmo que era antes da cultura do

arroz, isto e, de 110 a 1.20 por anno; mas attend ond,o a que a

populacao tem duplicado segue-se que o numero dc obitos so tern

reduzido a metade do que era antes da existencia dos arrozacs ! e

na verdade se antes da cultura do arroz morria annualmenle urn

individuo por cada 21 habitantes ,. c depois desta cultura urn por

3*4 , como se podcra argumentar contra os arrozacs com estas sla-

tistica a vista? E para lamentar que trabalhos como estes nao ex is-

lam feitos cm todos os Concelhos, e em todas as Freguczias, e en-

tao se conhcccria se os dados statisticos sao ou nao capazos de re-

solvcrem as questoes mais espinhosas e mais difficcis .

!

No Concelho de Alcochete a direecao dos ventos em relacao aos

arrozaes parece ter pequcna induencia na salubridade das povoacoes'

que ficam em diversas direccoes dos arrozacs ; ao menos a Commissao

daquelle Concelho nao respondcu a estc quesito ; todavia o quo sede-

prehende do rclatorio e que as povoacoes soffrem tanto mais quanto

mais proximas se acha.ni das searas do arroz ; dc modo que as povoa-
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fees das Rilvas, e da Barroca de Alva sao por csta eircunstancia aquel-
las, onde as febres niiasmaticas f'azem maiores estragos.

E notavel, e muito para aproveitar a obscrvacao que se tern feito
em Aloochete com relacao a preservacao da infeccao paludosa obtida
pelas melhorcs condicdes bygieoicas dos traballiadores ; assim tem-sc
a Hi vcrificaflo que os traballiadores empregados no grangeio do arroz
•soflrem tanto menos das feferes quanlo melbor e a sua nulrieao, e
quanlo niais bem reparados andam : e, ou seja por isso, ou seja pete
lalta de babito de viver iv'uraa atraosphera 'paludosa os traballiado-
res estranbos aquclles sitios soflrem mais do que os que habitam as
localidades proximas dos arrozaes.

Parecc igualmente que o sjstema de irrigaeao adoplado nos ar-
rozaes do Concelbo de AJcoebctc, coneorre tambem para que a salu-
bridade pubbca das diversas localidades daquelle Concelbo soffra tao
pouco com csta cultura tao cxlcnsa, como alii ba. sjstema deirri-
gaofto alii adoplado ou seja perennc, ou periodica e sempre feita com
agua corrente, e que esta* muito longe de adquirir as pessimas qua-
lidades da agua eslagnada. E una eireunslancia, que temos eonstan-
temente observado que modifica a accao mais ou menos nociva desta
cultura sobre a saude dos povos, e que nao p6de nem devc csquecer
de uiodo algum n'um sjstema completo de medidas que rcguie a
cultura desta important* graminea. Os taboleiros sao construidos no
Concelbo de Alcochete com mais de palmo de altura, c a agua nelles
contida vaiua. de profundidade eonforme eircunstancias especiaes da
vegetacao.

Einalmente uma outra eircunstancia que se observa na cultura
do arroz neste Concelbo vem a ser o afolhamento que alii se adopta.
lodas as vezes que a terra destinada & cultura do arroz e susceptive!
d outra semenfe, que altcrnc com oarrozal, nos intendemos que a sa-
Jubr.dade publica lucra com este sjstema do cultura, nao appareeen-
(lo a iolha arroz senao n'um intervallo biennal, ou triennaf segundo
circunstancias especiaes do solo, ou outras, exigirem maiores. ou me-
norcs mtervallos na rotacao. Pelo lado cconomico o Governo naopode
deixar de mtervir nomodo, eprazos destes afolhamentos : porquanto
se o excessive lucre dos arrozaes tor convjdando todos os colonos e
proprietaries dos campos, das varzeas, e das veigas a substituir todas
as outras cultures proprias destes tcrrcnos pelo arroz, pode dar-se o
easo de diminuirein tanto no mercado alguns cereaes, sobre tudo o
milho

, que d'abi provenbam graves embaracos para a qucstfio das
subsistences. As leis restrictivas da cultura do arroz nos outrospaizes.
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tiveram muito em vista este descquilibrio possivel entre as diversas

produccoes.

Relatorio da rclatorio aprescntado por um dos membros da Commissao
Commissao da

crcac]a no Concelho da Moita e annexes \ e algumas reflexoes do Ad-

ministrador do mesmo Concelho tendentes a attcnuar as apprehensoes

daquelle vogal da Commissao, e que e'justamente Facultative naquella

localidade ha dois para trcs annos , sao dois documentor ambos im-

portantes, e que passamos a cxtractar com fidelidade, porque n'um e

n'outro ha muito a aprovcitar para o fim, a que nos propomos ncste

nosso trabalho.

Sr. Mattheus Jose Baptista, ou a Commissao do Concelho de

Alhos Vedros, se assim se quizer, divide o seu trabalho em quatro

partes : na primcira descja cnumerar os effeitos dos pantanos , ou

charcos sobre a populacao: na segunda tenta demonstrar qua! a in-

fluencia dos arrozaes sobre todos os seres da naturcza, que se acham

a uma certa distancia dos mesmos arrozaes: na terceira apresenta

os resultados da compaxacao entre o pantano e o arrozal ,
quanto

aos seus effeitos especialmente : e na quarta finalmente avalia o re-

sultado, quanto a salubridade publica dos arrozaes no Concelho de

Alhos Vedros.

Ja se ve que n'um trabalho longo, corno o relatorio da Com-

missao de Alhos Vedros, e alem d'isso dirigido com bastante me-

thodo, e pericia; nao podiam deixar de apparccer extensas consi-

deracoes doutrinaes, o amiudados resultados statisticos obtidos nos

paizes estrangeiros onde se cultiva em grande o arroz
;
nao e des-

sas considcracoes , nem desses resultados que nos havemos occupar

nesta nossa Memoria , tudo isso tem bastante utdidade
,
mas tudo

isso se encontra com facilidade em muitos escriptos, e sobre tudo nos

artigos respectivos dos Diccionarios de Hygiene Publica ; aquillo que

/ Jose Fortunalo Montciro.

VThomaz Rodrigues Duarlc.
1 Commissao da IManoel d'Almeida I'ercira.

Moita lAntonio Jose d'Almeida.

/jose Francisco d'Almeida.

Ijose Francisco da Silva.

\
Mattheus Jose Baptista.

/Christiano Rodrigues.
Alhos Vedros.

Joaquim Dias .

Commissao de
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nos parece devcr major interns* 6 o fructo da observacao e do es-
luao da refenda Commissao no Concelho que habita, e que conhece
lia tanto tempo.

A Commissao de Alhos Vcdros mcncionando os tres processos
pelos quaes sccostuma fazer a rega dosarrozacs, que veem a ser oda
»rigaW0 continua, o da infiltracao

, e o da estagnacao , acrescenta
«que este ultimo proccsso abrange definitive raente ascondicoes d'um
«pantano.» ... scgundo processo, talvez mclbor, nao se usa entre
« nos, o talvez seja impossivcl. > Com o devido respcito devemos de-
clarer que o proccsso de estagnacao

, posto que seja de todos o peor
para a salubndade publica, com tudo como essa estagnacao nao cos-tuma ser permanente, mas antes pelo contrario a agua sempre e re-
novada de tempo a tempo conform* aabundancia que olanador tern
0*118, e couforme as necessidades dos diversos trabalhos de entreteni-
nicnlo das searas de anoz o exigem, por isso este processo nao cos-Uima amda assim ser tao nocivo asaude publica como o pantano pro-
pnamentc dato. E com tudo neeessario advertir que com- esta nossa
•xms.deraoao nao quercmos dc modo algum dnculcar, ou justificar tal
proccsso de migacao, antes pelo contrario intendemos que devc ser
ngorosamente prohibido.

A outra assercao da Commissao, a que nos referimos , nao e
cxacta; em algumas localidades do Alemtejo este processo de ifrfga-
cao e conbecido e usado. E quanto a possibilidadc da sua evecueao aunta experimental do Institute Agricola dc Lisboa respond,, d'uma
'^ancra triumphante a supposta impossibilidade da Commissao deunos Yedros. All. sc pode ver que este proccsso deirrigaeao por hi-

cilid'T'
1K) 'S d° convcnici,t<-'»C"lc dispostas as terras, 4 d'uma fe-

nara i

° 8 utilidadc cspantosa nao so para esta cullura, como

mesmo *
mmt^ cs

l
,ccialmcnlc Para » pratieullura. Com tudo este

salubridaTnuMiea 'If" ™° ' f^ * h?™**** V»™ »

m „ Kl „ ,..

I,UuJua
>.
»'»a vcz que nao ba,a a devida atlencao a uma

Circunstanca essencial, que vem a ser a de tcr optima agua para esta
rega; por quanto se a agua usada na rega por infiltracao for enchar-
cada e corromp.da a mbltracao dessa agua assim damnificada atrarez
do terreno nao melbora as suas condieoes de insalubridade : a inlec-
?ao paludosa da agua que eorre por baixo da camada aravel 4 urn
iacto rcconbccido cm todos os livros de Agriculture, que se chega
a veriiicar a longas distances tanto sobre os vegetaes como sobre

1 aniniaes.

J,il
.

um fa<,ln cossifnado no felatorio da Commissao dc Alhos

OS
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Vcdros, que a nao ser poderosamente attcnuado pelas consideracoes fei-

tas em officio annexo do Administrador do Concelho teria uma forca

immensa ; o ainda assim depois mesmo dessas consideracoes nao e para

desprezar, antes pelo contrario merece detido exame, e serio estudo

:

eu quero fallar da progressiva e rapida diminuicao da populaeao da

Villa de Coina depois da cultura do arroz em volta da mestna Villa. A
respeito do estado actual da Villa de Coina diz o relatorio que estamos

cstudando e cxtractando « uma Villa que antigamente'floreseia. quando

« ainda alii nao haviam arrozaes ; hoje que todos os lugares paludosos

« estao reduzidos a cultura do arroz , ve-sc n'um quasi desamparo com

« vinte fogos ! ... So exceptuarmos dous ou tres dos moradpres, que se

« teem tornado refractarios a accao deleteria dos miasmas , todos mais

« sao o espelho do .soffrimento pantanoso. Constitutes rnarasmadas

,

« defmhamentos coinpungentes, 1'ebres paludosas do todos os typos, ce-

«dendo facilmentc ao quinino para dias depois tornarem a mimosear

« o triste desvalido da fortuna ! a pallidez, a magreza, os engorgitamen-

«tos de baco e flgado, as ascites, as anasarcas, as faces vultuosas, as

« febres gastricas e mesmff« adynamicas tudo alii denuncia a influencia

«malefica do arrozal, alii cultivado ha mais de quarenta annos, sem

«que se possa attribuir a pantanos porque os nao ha, propriamente

« fallando.

«Haja embora quem possa delender a cultura, diga <[ue antes

«della comecar haviain mais doencas. A objeccao se fosse um facto

«devia convencer.

« Coina antigamente era uma Villa populosa, hoje apenas tern oi-

« tcnta e tres habitantes ! Se os arrozaes fossem innocentes, a posicao

« social e physica daquellcs infelizes , com a cxtensao que hoje tem

o tornado, e com a destruicao dos focos de infeccao a saude devia ter

«melborado na razao directa do scu augmento, nao devia hoje appa-

«recer essa ordem de molestias proprias do terrenos paludosos visto

« que clles hoje nao existem, no sentir dos que intendem que o arro-

« zal e o antidoto do pantano. Mas o que vernos ? E o que j;i disse-

« mos que ainda nao e tudo. Para alii vao os trabalhadorcs de lora,

«os quaes logo que adoecern vao recolher-se no Hospital, cujos as*

« sentos mostram ao vivo o quadro bem triste e repugiiante das in-

«fluencias d'umas taes searas, c por isso -a posteriori vcinos realisa-

«do o argumento que ^priori j,i nos apoiava a nossa opiniao. Aaguu

«que inunda e fertiliza esta seara, alem cle pouca, esempre a mesma

«para todos os arrozaes, correndo duns para os outros : circunstan-

«cia esta que por si basta para promover uma influencia deleteria.
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« L uma agua que infcccionada dos principios miasmaticos do primeiro
«arrozaI, na passagem pelos scgiiintcs deve augmentar osseus cffeitos

«nocivos. que acabo de dizer de Goina, podcria dizer deAlhosVe-
e dros, apesar da cultura d'aqui datar de poueo.

»

Estc mesmo relatorio ainda aprescnta varias outras consideracoes,
que eu julgo nao dever ommittir para dar a todas as opinioes © ma-
xuuo grao de desenvolvimento. Acrcsccnta o relatorio : « Ainda nao
« para aqui a male(ica influcncia dos arrozacs, temos ainda a demons-
« tracao dos trabalbadores , os quaes sendo uma classc pobre , e bus-
«cando alii os ratios de ganbar algum vintem para si e para suas fa-

« inilias, fazem toda a casta de economies sugeitando-se a toda a es-

« pecie de alimentacao nimiamente privada de principios proteicos on
« azotados, sustentando-se ora de pao de milho ou centcio, poucas ve-
« zes de trigo, batatas, raras vczes dc pcixe, c esse quasi scnipre salgado,
« algum (ei jao acompanhando tudo agua fresca, que em certos locaes
«e a do proprio arrozal; e sendo prcciso que usem d'uma alimenta-
«cao immincntementetonica, a qual so pode reagir contra csseprinci-
«pio destruidor e productor d'um cstado nimiamente alonico, nao
« iazendo, daqui concluimos que de pressa se vera estampado nclles o
« i'erretc miasmatico. ...»

« Dizer que a cultura do arroz e prejudicial a saudc publica

,

«quando aquella cultura for feita pelo proccsso= estagnacao= com
«agua mais ou menos permanentc ninguem hoje o duvida, nemmes-
« mo os apologistas da referida cultura : e ponlo de doutrina assenta-
«do na sciencia; a sua influencia e tao perniciosa, senaomais, do que
«
a do proprio pantano. problema csta no arroz cultivado pelo pro-

« cesso = irrigacao continua = Esta e a verdadcira pedra de toque,
«que tern despertado a sciencia do letbargo, em que tem jazido.
«E o problema que uns teem resolvido votando contra a cultura do ar-
«roz com enibusiasmo, ao passo que outros o teem resolvido a l'avor
«com cnthusiasmo nao inenor. Donde vird estadilFerenea ? Sem duvida
«do modo como se faz a irrigacao, da quanlidade da agua ne-
« cessana para essa mesma irrigacao. Daqui e que nasce cssa diver-
«gcncia dc ideas. Nos intendemos pelo cstudo pratico , observacao

,

«e experiencia dc dous annos
, que para urn arrozal cstar debaixo

« da tulella das sciencias bygienicas prccisa que a agua, de que essa
«p«nta e lao avida, e que sirva para fazer essa irrigacao seja em
"tanta copia, que com as corrcntes estabelecidas nas aberturas dos
« comoros para sua entrada c sahida se ponha em movimento todo
« o liquido contido nos alagamentos. Nao sc da estc phenomeno quando

MEM. DA ACAD— 1 .» CLASSE— T. U. P. I. i
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«a agua epouca, porque osangulos doscanteiros, onde nao ha assargc-

« tas para as correntes da agua, nao permittem esse movimcnto.

»

« Dado este facto observado por mini, como e possivel que depois

« da eflorescencia do arroz, euja (lor cahe dcsfolhada sobre a supcrlicie

« do liquido, nao passando as correntes, mas eonservando-se nos angu-

« los dos alagaraentos, e mesmo pegada em volta do caule, on do eol-

« mo, passando por conseguinte, como um ente organico as vicissitudes

« da putrefaccao, e por isso deixando evolver esses principios niorbiiicos

« destruidores da organisacao, como e possivel, digo, so por si, sem de-

« pendencia de mais causas, deixar de influir grandementc na salubri-

« dade publica d'um modo malcfico ? E se juntarmos a csta a provada

« estagnacao nos referidos angulos, a mortc de animaes que alii vivem, e

« mesmo d'alguns vegctaes como nos pantanos descriptos, tudo sugcito

« as leis geraes da decomposicao cadaverica, como se dira que o arroz

a nestas circunstancias em logar denocivo e favoravel a salubridade da

«populacao? Ainda muito mais, como se podcra explicar a innocencia

« d'urna tal cultura quando um aroma sui generis muito caracterislico

« e sensivel exalado nas horas de maior calor incommoda os visitantes

« dos arrozaes ? »

«De-se ainda a arriscada e temeraria hypothese que nada d'isto

« prova a malefica influcncia dos arrozaes ; mas entao como explicar a

« morte das raas, cobras, infusorios e vegctaes, que tendo por muito

« tempo vivido nos alagamentos, no memento da desfloracao tudo Ibnc-

«cc? como explicar esses estiolamcntos vegetacs e animaes queobser-

« vamos nos lugares visinhos dos arrozaes ? »

« Por tanto concluiremos que o arroz e nocivo a saude publica,

«e que os intcresscs commerciaes nao podem compensar os cstragos

« sociaes ; nao o sera talvcz tanto quando essa irrigacao conkinua seja

« abundantissima e sempre distantc das povoaedes, ou ao menos seja

« uma irrinacao periodica a mancira das J'eitas ao mil/to, e os proprie-

« tarios obrigados aos alimentos e as despczas durante as enjermidades

« dos opcrarios ; e so quando para a cultura se fazer for preciso arrotear

<• pantanos, pois que parece que se melhora o terreno ea salubridade

« publica a par dos interesses da agricultura nao estiueccndo o terreno

« arenoso.

»

A quarta seccao do relatorio da Commissao, a que nos referi-

mos, qtie se inscreve= arroz no Concelho de Alhos Vtdros =5 merece

particular attencao pelos seguintes periodos: « Em dous pontos do

« Concelho se tem cullivado o arroz, na antiga Villa de Coina c em

„ AJhos Vcdros. Alii cm grande escala , c datando, segundo a res-
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• posta de algumas pessoas dc idadc provccta dc mais de 40 annos,

8 aqui fcita em maior vulto o anno passado, nao valcndo a pcna mcn-
«cionar-se a insignilicancia dealguns Javradores, quedcitaram a terra

«scmentc para produeeao do consumo da easa. Em Alhos Ve-
« dros fez-se a rei'erida eultnra da parte occidental da povoaeao a dis-
•(tancia de 100 passos da Igreja da Freguezia, que se acha na extre-
« niidade meridional da mesma Villa, scm montanha, outeiro ou ar-

« voredo de permeio. Nao posso avaliar a oxtcnsao do terrcno culli-

« vado, mas consta-mc que a semcnte produziu quatro moios. tcr-

« rcno e summamentc lamacento, e o que podcmos chamar argiloso.

<• A sememe laneada a terra fbi dc 17 alqueires. »

«A scara nao tinha a agua nceessaria para uma boa irrtgacao

« continua
; por conseguinle estava sugeita a produzir os cffcilos que

« mencionamos, estava nas vcrdadciras circunstancias d'um pantano, ou
« terreno alagadioo, coino d'antes era. Os alagamcntos, alem de irre-

« gulares paralcllogramos, cram grandes, e por isso a agna com duas
«aberturas somente de cntrada e sabida nao podia tor o movimento
« nccessario, o que effectivamentc observci quando visitava o arrozal
o para o estndar. Duas vezes eneontrei os mondadores mettidos na
«agua ate ao joelho, tornando a agua suja pelo movimento que da-
«vam ao terreno, e recebendo com mais faeilidadc pela respiracao
« e posieao mclinada os miasmas, (pie por ventura naquella e'poca

«ja se evolvcsscm. Cbegou a e'poca da floresceneia, cbcgou tambem
«o cbeiro earacteristieo mencionado. Foi cnlao (pie observci a H6r
« deslolbar-sc, e derramar-sc no liquido scm movimento: foi entao
« que diHerentes cspecics de rcptis c de infnsorios eomecaram a ap-
< parecer tnortos

; e foi entiio que a populacao comecou a soffrer,
"ousentir os effeitos da descnvolucao miasmatica apparecendo inter-
«mittenles de todos os typos mais geraes, como quolidianas, tcrcaas,
«poucas quartaas, dobles quotidianas, dobles tcrcaas, doblcs quartaas,
« algumas perniciosas, algumas anomalas, embaracosgastricos, splcnitcs,

« cngorgitamcntos cbronicos do baco, gastriles, etc.

»

«N'unia populacao que talvcz nao cxccda a 400 habilantes, desde
• 37 de Agoslo ate aos fins de Novembro vi cu 250 easos morbidos
« miasmaticos, scndo 147 detypo quotidiano, 79 terras, 16 quartaas,
« 7 pcrniciosas, 1 anomala. Entre as primeiras bouveram duas do-
« bles-quotidianas, das scgundas cinco doblcs-tcrcaas, c das terceiras
«tres dobles-quarlaas. Morrcram cinco de pcrniciosas, tern bavido
« muitas recidivas sendo algumas tereaas , e quasi todas quartaas ,

s as que ainda boje apparecem. »

4 .
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« A par destas e doutras molestias provenientes das mesmas cau-

« sas e para notar que foram rarissimos os casos d'outras doencas que

«nao tivessem uraa tal ou qual relacao com a desenvolucao paludosa. »

« Em Coina onde ha 83 habitantes em 26 fogos, urn ou outro

« apparece soffrivel de constituicao, o resto manifesta quanto aquella

« terra e inhospita ! apezar de toda ella estar cercada de arrozaes pelo

« sul e oeste. E e para notar que vat sempre em decadcncia. Logo se

« fosse verdade o que os apologistas da cultura do arroz asscguram,

«deveria ter-se extinguido a causa daquella inhospitalidade, porque

« esses lugares baixos ealagadicos acham-sc hoje rcduzidos aquella fe-

« cundissima cultura ; mas nao deixam de offerecer as mesmas con-

« dicoes que a de Alhos Vedros. » A vista pois do facto, que apre-

« sentamos ninguem dcixara de dizer qual sera a causa d'um tal

« desenvolvimento morbido. Para corroborar ainda o que acabamos

« de expor basta ver a statistiea de 1853. Neste anno e durante o

« outono e invcrno e ainda mesrno na primavera appareceram 100

« casos de diversos typos dc intermittentes, e (jue nunca a[)parcccram

« d'um modo intensamente epidemico invadindo mais o sul da Villa,

« entretanto que o norte foi respeitado. Advcrtindo porem esle nu-

«mero pertence a toda a povoacao do Concelbo (\m sccompoe de520
« logos, aproximadamente 2080 almas. Em 1854 as febrcs nao res-

« peitaram nem norte, nem sul, nern o forte mem o fraco, ncm o rico

« nem o pobre, nem a chotqwna nem o palacio, cllas mimosearam a

« lodos sem distinceao de classc, com o seu aspeclo desagradavel. E'

« isto que se nao deu em 1 8 5 3 . »

«Fara terminar o nosso relatorio, diz aCommissao de Alhos Ve-

« dros, resta dizer a V. Ex. a
qu« do exposto se conclue que quem ie-

« cebe mais a influencia paludosa sao os trabalhadorcs, e per isso a

«esta classe convem uma hygiene rigorosa. Elles devem ter urn sys-

« tenia de vida particular, porque tambem estao exposlos a causas es-

« peeiaes dc insalubridade. Isto pode remediar-sc do modo seguinte

:

« comecando os trabalhos depois de nascer osol, acabando-os antes do

« scu occaso. Devem ter urn repouso sufficicnte para reparar sues fa-

« digas , vestidos capazes de os prcscrvar da humidade e do (rio ,

« uma alimentacao nimiamente tonica e analeplyca, algumas bebidas

«alcoolicas, agua (pie seja potavel, boa, e transparente, e nao a pb-

«dendo alcancar, sendo da charncca, devc sec iiltrada por earvao.

« Devem ter leitos para dormir, e esses acima do solo ao menos dous

« palmos, e lanto quanto for possivel desviados do arrozal, junto do

« (jual nunca se devem deitar, principalmcnte depois do occaso.

»
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Depois de ter apresentado todas as consideracoes do relatorio da
Commissao de Alhos Vedros umas vezes contra a cultura do arroz,
querendo demonstrar a sua quasi identidade com os pantanos , outras
vezes mais contra o systema de rega applicado naquelle Concelho do
que contra o arrozal convenientemente tratado e irrigado

; devemos

,

J)ara ser imparciaes juntar agora outras consideracoes \indas da mcsma
localidade e feitas pelo Administrador do Conccllio em sentido opposto
para queivista d'umas ed'outras onosso juizo definitive possa ser mais
justo, e mcllior fundamenlado. £! verdadc que podc fazcr-se o reparo
que aquella auctoridade sendo estranlia a sciencia pouco podcra invali-ds a opimao d'um homem da profissao como o Relator da Commissao
de Alhos Vedros, e que alem d'isso exerce a elinica naquella localidade
ha annos a esta parte

; tudo isto e assim na verdadc ; mas o que nao
podem deixar de nos conceder tamhem e que em objectos de facto es-
tranho ao foro medico, o lestcn.unho d'um nao pode'reputar-se mcnos
eompetente do que o do outro. Em todo o caso a importaneia, e a
gravidade do assumplo exigetn que sejam ouvidas todas as opiniocs, e
escutados todos os depoimentos.

Um dos factos, que no relatorio da Commissao creada em Alhos
Vedros, avulta mais, c me fez maior imprcssao contra a cultura do
arroz, foi a destruieao quasi completa da Villa de Coina, que a dita
Commissao attrihue a influencia raalefiea da cultura do arroz sohre
a salubndade nao so dos trahalhadorcs cmpregados neste grangcio
was amda sobre a dos habitantes daquella localidade, que vivem a'

maior ou meuor distancia dosarrozaes; cste facto e grave, ellc so porW consume um argumento duma forca immensa ; vejamos poremcomo ellc e attenuado por outro doeumento official proveniente damesma localidade, qual e a opiniao e o depoimento de facto do Ad-
mmistrador daquclle mesmo Concelho : diz elle assim no scu officio
de 14 de Jwnho de 1855.

«Sc a destruieao de Coina fosse devida a influencia da cultura
too anozja h»,c nao existiria uma 8(5 alma naquella Villa, porque
«esta influencia deveria crescer e,n proporcao do augmento da cultu-
«ra que hoje e ieita em „luil0 maior escala ,lo que nunca : E se os
« trabalhadores, que vem de fora para alii compf.e um quadra triste
«e repugnante das influencias duma tal seara, como se diz no re-
« Jatono, pelos assentos do Hospital, ondc se rccolhcm (juando adoc-
« ceai

,
sera isto uma prova da malcflca influencia do arroz , e nao

« poderao essas molestias altribuir-se a virem ja contaminados d'es-
«ses lugares donde veem ? Como ia jd em decadencia quaudo alii se
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«principiou a desenvolver este ramo de industria ; a cultura do arroz

«acabou alii com muitos pantanos, donde se exhalavam esses mias-

« mas putridos que hoje se attribucm a mesma cullura, e nao obstan-

« te ainda hoje ha sitios onde a agua se conserva cm estagnacao. Alem

«d'isso o antigo rio de Coina ,
que e banhado pclas aguas do Tejo

«lambcm fornece grande quantidade de miasmas, porque estando Btl-

« geito a uma secea periodica pcla vasante das mare's, nella beam ex-

ec postos ao ardor do sol toda a qualidade de seres organicos que alii

«sao arrojados quando a mare enche, o que se torna ma is mieccioso

«quanlo as suas margens ficam no estado de humidade expostas ao

« sol, sem agua alguma, que cubra a superficie. E por ventura nao

«serao estes lugares focos infecciosos? nao poderao ser a causa d'essas

«doeneas epic se attribuem ao arroz? e isso o que se nao avcriguou. >»

«G mesmo em Alhos Vedros, onde apenas bouve uma seara de

« arroz o anno passado : Este Concelbo abunda cm salinas, nestas a

« agua esta estagnada, c por cspaco de muitos mczes para se operar

« a cristalisaeao do sal, sao uns verdadeiros pantanos ou charcos onde

umorrem milhares e milharcs de seres organicos, que alii beam em

« estado de putrcfaccao. »

« Ncllas nao se opera a irrigacao, que se da na seara do arroz,

«e com tudo o fabrico do sal nao efulminado de anathema !
podendo

« dizcr-sc sem medo de crrar que nelle se dao mais condicoes insa-

«lubres do que na cultura do arroz. Procurou-sc achar na cultura

« do arroz as causas das febres intermittentes , c nao se lmseou se

«causas mais poderosas ja existiam. »

«IN
Tao obstante em' 1855 houveram intermittentes em Alhos

«Vedros nao se cultivando o arroz, em 1854 houveram intermit-

«tcntes porque se cultivou o arroz, cnocorrente anno nao bouve esta

« cultura, mas ha intermittentes. »

« Urn outro argumento de que se serve o relatorio para mostrar

«a influencia malebca da cultura do arroz e a falta de commodidades

«dos trabalbadores, mas parece-me ser futil, porque seclles precisam

« d'urna hygiene rigorosa como se diz no relatorio, a falta d'essa hv-

a gienc 4 que os torna rnolestos, e nao a cultura do arroz. Sentem

« privacoes como em geral sente a classe dos trabalhadores, mas essas

« privacoes nao sao causadas por aquella cultura, antes pelo contrario

« as deve minorar fornccendo-lhe trabalbo. »

ccFinalmente serve-se da opiniao d'alguns hygicnistas, e do pa-

«recer da Commissao creada no Departamento de Gironda segundo a

b qual nao ha inconvenicntc na cultura do arroz (piando scja feita em
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« terrcnos arenosos, circunstancia csta, que se da nos desto Concelho. »

A importancia das consideracocs , sobre tudo dos factos referi-
< os nestes dous documentos das Commissdes , e do Administrador
do Concelho da Moita e annexos nao pode deixar de fazer a maior
inipressaos.no espirito desprcvemdo de todo aquelle que quizcr re-
solver o problema d'uma mancira impartial, e ao mesmo tempo do
niodo mais util para o paiz. Mas se hem reflcctirmos no longo re-
la tono da Commissao creada no Concelho de Alhos Vedros obser-
va-se com facilidade que elle se dirige antes a mostrar os incon-
vcmcntcs da cultura do arroz quando feha por methodos viciosos
e contranos a lodos os preceitos de hygiene d- que contra a pro-
pria cultura dcsta utilissima graminea.

E no periodo da vegetacao, em que as petalas das Bores do ar-
roz cahem sobre a agua dos alagamentos, que a Commissao do Con-
celho de Alhos Vedros ve o maior perigo nao so para a saude dos Ira-
balhadorcs dos arrozaes, mas ainda mesuu para a dos habitantes das
circumvismhancas destas searas : mas qual e o motive especial que
essa commissao descubriu para declarar esse periodo como ©mais ar-
riscado de todos para a saluhridade publica? a mesma Commissao no
sen relatorio o declara dizendo que a flor cahe dcsfolhada sobre a su-
pedieie do liquids nao passando as correntes, mas conservando-se nos
angulos dos alagamentos, c mesmo pegada cm volta do cau'le, ou do
colmo, passando por conscguinte, como urn cnte organico as vicissitu-
des de putrefaccao, e por isso deixando evolver esses principios mor-
bihcos destruidores da organisaeao. Ora daqui seconclue que scgimdo
mesmo os principios da Commissao deste Concelho, ella nao reputa
que exisla nas petalas das flores do arroz algum principio espeeilico
capaz de produzir as febres miasmaticas, antes pelo contrario o que
essa Comnnssao entende e que da cstagnacao total ou parcial da
agua dos alagamentos rcsulla a putrefaccao d'essas partes da planta,
que pelo progrcsso da vegetacao vao cahindo nos alagamentos; e que
essas paries de planta cntregues aoproeesso da putrefaccao, como ou-
tro <puil(iuer cnle organisado ncccssariamente hao-de dar origem, e
produz.r o desenvolv.mcnto dos principios morbificos, que vao depois
atacar os trabalhadores empregados no grangcio dos arrozaes, e mes-
mo os habilantes das proxunidades destas searas. Quee o mesmo que
dizcr que se por ventura a irrigacao das searas do arroz fosse fcita
com uma quantidade de agua , e por urn processo tal que corresse
sempre ou quasi sempre de modo que essas pelalas do arroz cahindo
na superhcic da agua dos alagamentos fossem immcdialamcnte arras-
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tadas pela corrente constante ou periodica da agua de irrigacao para

fora dosalagamentos para localidades onde nao achassem as condicoes

mais favoraveis para uma prom pta putrefaccao ;
essas petalas ou ontras

quaesqucr partes desta planta que vai murchando acontecer-lhe-hia o

mesmo que acontece coin as folhas e (lores de todos os outr^s vegetaes

que cahem period icamcnte todos os annos sobre o solo, decompoe-se,

e fertilisam admiravelmente o terreno sem menor inconveniente

para a saude dos trabalhadores, e muito menos para a dos habitantes

dos campos. Chega-se por conscquencia com toda a evidencia, pelos

principios e observacoes da Commissao crcada no Concclbo de Alhos

Vedros, ao corollario unico que avancamos se tirava doseu relatorio,

islo e, que contra osprocessos viciosos de irrigacao eque se elevarn as

consideracoes da dita Commissao e nao contra a cultura bem dirigi-

da desta utilissima planta.

Uma outra parte deste relatorio tem por fim demonstrar que o

arrozal, e o pantano em n^ia differem quanto aos sens effeitos sobre

a salubridade publica ; mas de que modo procede a Commissao de

Alhos Vedros para chegar a esta demonstracao ? Do mesmo modo que

procedeu para demonstrar os effeitos da decomposicao putrida das pe-

talas do arroz sobre a saude dos trabalhadores dos arrozaes, islo e',

comparando o pantano nao com a seara do arroz conveniente, escien-

tiflcamente dirigida, mas sim com pequenos cbarcos, onde a agua e

os seres organicos nella contidos apodrecessem , que tal nome merc-

cem esses canteiros d'um arrozal dirigido mesquinha , e ignorante-

mente, e a que nao presidiram os principios ncm os conselhos da

sciencia esclarecida e dcsprevenida. A Commissao de Alhos Vedros

pode demonstrar com Facilidadc que urn arrozal irrigado pelo pro-

cesso da estagnacao e um verdadeiro pantano : ha-de-lhe scr muito

difiicil, senao impossivel, fazer acreditar que tem iguacs inconvenien-

tes o processo da irrigacao por infdtracao, como ja notamos : mas o

que a mesma Commissao, cujo relatorio analysamos, nao pode deixar

de confessar e que seria um paradoxo affirmar que um arrozal ir-

rigado pelo processo da irrigacao continua e um verdadeiro panta-

no ! senao oucamos a mesma Commissao no sen relatorio : diz clla «

problema esta no arroz cultivado pelo processo= irrigacao continua ==

que uns tem condemnado eoutros defcndido com enthusiasmo. Donde

vira esta difl'erenca de opinioes? Sem duvida do modo como se f'az a

irrigacao, e da quantidade de agua necessaria para essa irrigacao l »

c nos ainda acrescentaremos, da qualidade dessa mesma agua empre-

gada nesta irrigacao, isto e, que nao seja agua que venha, posto que
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na sufficients quantidade, d'uma reprcza wide ja clla tern adquirido
todos os dotes d'agua estagnada, porque ncsse'caso nao e o destino,
que se lhe iti dc vir irrigar o arrozal, que lho f'az perder essasqua-
Udadcs noctvas, que traz comsigo para denlro dos alagamentos.

Mas se a Commissao acredita que todas as vezes que a agua
lor bastanlc, c constantemente eorrcnte se pode asscverar com cvilm-
smsmo que o arrozal nao e nocivo .1 salubridade publiea; eomo p6de
ella avanear a proposing que o arrozal seja sempre urn charco ou
pantano com refercncia a influcncia miasmatica sobrc os trabalhado-
res, e sobre os babitantes proximos do arrozal? Ve-se por conseguin-
tc pcla segunda vcz que a Commissao dc Albos Vcdros nao se refe-
re, nem se pode referir ao arrozal cultivado e amanhado segundo os
princjp.os d'uma agricullura racional e csclarecida, mas sim contra
o abuso na cultura desta graminea

; c ncsta parte a Commissao vai
deacordo com todos os bygicnistas ainda osmais aflcicoados a opiniao
da innocencia dos arrozaes.

Finalmente o facto mais importante rcferido no rclatorio da
Commissao de Albos Vedros, aquclle que mercce dctido cxame e o
da successiva decadcncia, e despovoaeao da Villa de Coina. Esta Villa
n'outro tempo florescente e populosa, hoje dcpois da conversao dos
pantanos em arrozaes estapobre, miseravel, ereduzida apenas avinte
c tantos logos

!
Sens babitantes , com rarissima exeepcao , sao o vivo

quadro dos estragos produzidos pela infeccao paludosa : dcfinbados, ma-
cros cacbeticos, com graves obstruccoes debaco, yelhos antes de tem-
po, imalmcnte apresentando o horroroso aspecto dos babitantes deSaul-
saie nas circumvisinbancas de Leao, antes que a auctoridade e a intelli-
gence de Mr. Nivierc, do celebre discipulo de Dombasle, fizesse des-
•Jpparecer daquella Iocalidade mais de mil pantanos, e por meio deuma cultura convenient emente dirigida cxlerminassc das portas de
jxao o llagello da infeccao paludosa. Mas como e possivel que a mes-
raa sciencia que os mesmos principios, que a mesma cultura faca
mi agrcs dcslcs na Franca e aggravc d'uma maneira prodigiosa ofla-
gello cm Portugal? Nao 6 possivel : o simples senso commum oppoe-
se aadm.ssao desta contradicfio manifesta eevidentc. Na Villa de Coina
ha dous lactos bem averiguados que attenuam d'uma maneira muito
sensircl as eons.deraeoes apresentadas no rclatorio da Commissao de
Alhos Veuros:— primeiro, que a decadencia da Villa de Coina e ali-

enor a cultura do arroz naquelle Concelbo— segundo, que apezar
as searas do arroz terem conrertido bastantes pantanos em arrozaes,

l
Ua amda ficaram subsistindo muitos, os quaes pclo pessimo esta-

*IE>,.DA ACAD.—
1 ." CLASSE— T. H. P. I. 5
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do do Rio de Coina, durante o vcrao contem uma mistura d'agua

doce e d'agua salgada, oqueaggrava d'uma mane.ra hornvel a mfiuen-

cia malefica pantanosa, segundo o attestam os factos mais hem ave-

nenata no mundo todo. Se pois a Villa dc Coma ,,a antes da cul-

ture do arroz naquelle Concelho caminhava para uma sensivel deea-

dencia, se os arrozaes convertendo bastantes pantanos em fcrteis sea-

ras d'arroz, deixaram com tudo alguns juntos da Villa contendo a mis-

tura daaguasalgada corn a doce; como e possivel expl.car o nusero es-

tado da Villa de Coina pela cultura do arroz quando amda subs.stem

causas que so por si eram mais que sufficientes paradiz.mar edestrmr

sua populacao inteira? A boa logica oppoe-se I admits®* das conse-

nuencias absolutas do relatorio da Commissao de Alhos Vcdros
;
mas

- com isto nao queremos signiBcar que a cultura do arroz ma dir-

Sida, com a irrigaeao por estagnacao, e com todos os defcitos d uma

cultura impirica seja urn beneficio para a saude pubbca dos hab.tan-

tes de Coina, ou d'outra qualquer localidade ;
o erne queremos e nao

podemos deixar de concluir, e que todas as considers do relator,)

encaminham-se mais a demonstrar os inconvcn.cn cs do* abuses da

cultura do arroz, do que os males que a salubndade pubhea pode

trazer a sua cultura methodica e esclarecida.
'

Esta e sera duvida a conclusao mais logica, e mars imparctal

que se pode tirar dos dous documents officiaes remctlidos do Con-

celho de Alhos Vedros: devendo ainda acrescentar que o relator

i

deste Concelho nos serviu de muito, pois que foi elle quern desper-

ton a nossa atteneao sobre alguns pontos capilacs da cultura do ar-

roz com referencia a saude pubhea.

Relatorio da A Commissao creada no Concelho de PalmeHa posto que res-

Commissao de j
a suce intamente aos quesitos da circular do boverno utii ae .J

Palmella. ^
Maio de lgfr4f com tu(lo ainda assim prCstou unr grande scrv.-

co para a resolucao da questao que tratamos estudar e esclarcoer

por isso mesmo que as respostas sao precisas e term mantes ,
e al-

.o

1 Esta Commissao foi composta pelos Srs..

Manocl Pires Gonsalves.

Antonio Carlos dos Santos.

Jose de Sousa.

Francisco Jose Pardilha.

Custodio Lopes.

Manoel Cardoso.

Valcntim Manocl de Paiva,
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gumas d cllas acompanhadas de circunsiancias da maior impor-
tancia.

Em algumas localidades do Concelho de Palmclla, como Aguas
<lo Moura c Maratheca, a cultura do arroz tern mais d'ura scculo ; na
Amieira cultiva-se o arroz ha vinte annos, e em Rio-frio apenas ha
qualro

: as terras destinadas para esta cultura, umas eram pai'ies e
pantanos ijue tacs, oulras terras, onde secultivavam oscereacs. Ecpie
influencia tem tido esla cultura com lao variado pcriodo de duracao,
na saude dos povos, no termo medio da sua existencia, e no incre-
mcnto ou diminuicao da populacao rural? eis-aqui o que a Commis-
sao pode veriflcar : antes da cultura do arroz no Concelho de Pal-
mclla nao havia populacao rural, hoje essa populacao diz-se ser de
duzentos e cincoenta individuos: depois da existencia dos arrozaes
essa populacao nao oflerece

, proporcionalmente , maior numero de
obitos do que o da populacao da Villa

, que fica ao ahrigo das in-

fluencias miasmai icas das searas do arroz : finalmentc o termo me-
dio da vida daquelles habitantcs do Concelho de Palmella que exis-
tem junto doarrozal e de40 a 50 annos; quando esse terreno medio
para os que cxislem fora da accao dos mesmos arrozaes e de 50 a

CO. Se pois a populacao rural nasce e cresce depois da cultura do
arroz, se os obilos d'essa gcnte que vive no centro de tal cultura
nao e maior que od'estoutra, que nao recehe sua influencia malefica,
«e (inalmente o termo medio dasexistencias regula com pequena dif-

'orenca pelo mesmo numero de annos para o que vive sugeito as
emauacocs dos arrozaes, e para o que vive ao ahrigo d'ellas ; a influen-

za dos arrozaes soLre a saluhridade publica no Concelho de Palmella
hca j'ulgada por estes factos.

Mas o Rclatorio da Commissao creada ncste Concelho diz mais,
porque nas rcspostas a outros quesitos, quasi que, da a razao por que
as cousas se deviam passar assim naquellas localidades ; e essa razao
consiste prmcipahnente em presidir aos Irabalhos agrarios da cul-
tura do arroz no Concelho de Palmella um ccrto numero daquel-
las condicocs

,
que altenuam , senao extingucm toda a influencia

nociva do arrozal sobre a saude do trabalhador occupado neste
grangeio, como sobre a daquellcs inilividuos que habitam as pro-
ximidades das searas do arroz : cssas circunstancias sao primb, o la-

manho dos alagamentos, a sua inclinacao, e reciprocas aberluras,
que estabelecem uma corrcnte constante em toda a agua do arro-
zal

: secundo, o ser a rega fcita por agua corrente, e agua que nao
vmt de rcprcza ou charco, onde ja tenha adquirido pessimas con-

5«
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dicoes para a salubridade publica : Cerlio, o principiar alii o traba-

lho dos arrozaes depois do sol nado, c terminar pelo seu occaso : e

quarto finalmente o ser na generalidade dos casos o solo, sobre

que assenta o arrozal calcareo ; nao devendo ommittir que a agua

de que fazem uso os trabalhadores, quasi sempre e de boa quali-

dade, porque existe assim junto dos arrozaes.

A monda e aquelle trabalho d'entretenimento das searas du-

rante o qual parece que maior nuraero de trabalhadores e. aftccta-

do das febres intermittentes ; mas deve notar-se que, sem querer

deixar de reconbecer quanto esse trabalho e penoso e insalubre, e

justamente tambem essa a e'poca do anno, cm que se pratica a mon-

da, aquella em que maior numero de pessoas e atacado das sezoes

niesmo nas localidades aonde se nao cultiva o arroz, o que significa

que essa coincidencia nao pode explicar-se mais satisfactoriamente por

causas loeaes inherentes ao arrozal do que porcausas geraes, quenessa

e'poca do anno, alto verao, influem sobre todos os babitantes destes

Reinos.

Haja vista ao caracter endcmico que as febres intermittentes

teem assumido aqui cm Lisboa ha tres annos a esta parte, sem que

se possa dizer que cheguem a esta Cidade oseffluvios miasmaticos dos

arrozaes.

Eelatorio da * A Commissao filial creada no Concelho de Cezimbra e deopi-
Commissao de

n|
-~

qUe « a cultura do arroz e prejudicial a salubridade publica »

mas perdoe-nos a esclarecida Commissao de Cezimbra que respeitando

muito as suas crencas, lhe digamos que o que se nao observa no seu

relatorio e a demonstracao da sua opiniao, ou a obscrvacao de fa-

ctos que justifiquem esta conclusao tao genericamente cstabclecida.

Diz a illu'stre Commissao, a que nos referimos « muito embora secli-

« ga que ella (a cultura do arroz) obsta a inundacao por meio dos val-

et lados, a estagnacao com vallas c sargctas, a putreiaccao com a vicosa-

1 Esta Commissao compunha-sc dos Sirs..

Aflbnso Jose Pircs.

Jose Joaquim Alves,

Manoel Caldeira da Cosla.

Antonio Filippc.

Jose Joaquim I'errcira Ccrea.

Cosme Jos6 Rodrigucs Costa.

Joao Rodrigucs Curio.

Antonio Maria dc Goes.
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« vegetacao, fornccendo o oxigcnio, e assimilando o acido carbonico ;

« pois pralicam-se sempre cstas rcgras?»
« E do abuso e desprezo dellas nao resulta a estagnaeao da agua

« que contem plantas nocivas em maeeracao e por isso mais putrelae-
«cao do que existia d 'antes? JMivcla-se por ventura o terreno de
« modo, que nao fique nelle, pelo menos em algumas partes, agua
« estagnada, ainda que se use das vallas c sargetas?»

«Esupposto que podessem haver estescuidados na cultura doar-
« roz em pequena escala, succederia sempre assim na cultura em gran-
ge? Quern sao as pessoas intcndidas que se empregam nosarrozaes,
« e que conhecem o prejuizo, que Ihcs pcklc causar, e aos seus concida-
« daos o desprezo das cautelas, que requer cste genero de cultura ? »

Depois accrescenta a Commissao em scu relatorio « estas moles-
«tias (as febres intermittentes) sao aqui endemicas, e existiam muito
« antes da cultura do arroz ; nao teem feicoes caracteristicas, que as

« facam discernir das outras epidemicas analogas ; nao teem accommet-
« tido com prcfercncia os que se empregam na cultura do arroz. . .

»

« Ha febres intermittentes
; porem cstas tanto accommettcm os

« que se empregam na cultura do arroz, coino os dos bigares eleva-
« dos, os do campo, como os da Villa. E a sua causa cxplica-se por
« uma causa gcral proveniente das emanacoes paludosas.

»

« I^xcrcendo-se a cultura do arroz nos logares baixos e paludosos
«encontra-se alii constantemente uma atmospbera bumida,.... e
« unpropria & \*ida. Estas circunstaneias servem- para explicar a insa-

« lubridade geral de todos os logares baixos, c terrenos alagadicos,
« uidependentemente de baver ou deisar de haver nelles cultura do
« arroz, sem rccorrermos a espccialidade do trabalbo, ou a mudaiK a
* repentma da& condicoes externas da vida &c. no entretanto parcce-
«nos que nao deixa de contribuir tambem para a insalubridade ge-
»ral o methodo de rega dos terrenos, em que se cultiva o arroz, pois
« que mimdando-os a vontade sempre contem plantas em maeeraeao,
«e de mais a mais empregando-se na rega o lodo dos charcos, levan-
« do em mistura raizes em putrefaeeao, d'aqui resulta que na iiresenca
«dmn forte calor se desenvolvem eflluvios lodosos, que vao inquinar
«a atmospbera, bem como os miasmas isolados do corpo dos traba-
« lbadores, deteriorados ja pela mudanca repentina das condicoes ex-
"ternas da vida, ja pclos aliracntos grosseiros e insalubres dequeusam,.
«ja finalmente pelo ma'o abrigo das noites, dormindo em uma casa
" terrea c bumida, pouca espacpsa para conter grande numero de in-
«dividuos. »
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E' facil de concluir de todos estes argumentos e consideracoes

que a cultura do arroz nao e prejudicial a salubridade publica, e que

quando parece concorrer para aggravar as consequencias duma cir-

cumfusa ja viciada sobre a saude das pessoas, que sao obrigadas a viver

no centro della, e mais pelos abusos commettidos nessa cultura, e pe-

los desvios bygienicos e dieteticos do regimen da populacao agricola,

do que pelos maos efleitos d'essa mesma cultura, quando dirigida con-

veniente e razoavelmente. De modo que parece impossivel que a Com-

missao do Concelho de Cezimbra tirasse como consequencia destas pre-

missas que a cultura do arroz era prejudicial & saude publica
!
quando

o que parece dever-se concluir logicamente era que cssa cultura so

por abuso, ou nos methodos de irrigacao, ou no regimen dos trabalba-

dores poderia tornar-se nociva a saude das pessoas empregadas no seu

grangcio, ou daquellas que vivessem a urna curta distancia dos ar-

rozaes.

A Commissao sentiu tanto o pezo destas consideracoes, e a iorca

irresistivel desta argumentacao, que continuando o seu relatorio, acres-

centa.

«Na falta d'outros casos bern averiguados respondercmos aos

«quesitos deste artigo com o facto seguinte= No districto de Coim-

«bra, e nas proximidades da Louza existe uma povoacao denominada

« Serpins, onde os babitantes de mais adiantada idade nao se lembram

« de tercm alii soffrido febres intermittentes ;
porem depois que na-

« quella localidade foi estabelecida a cultura do arroz pelo Sr. Antonio

• «Xavier de Barros Corte Real, logo cste e sua famiba foram ailectados

«de intermittentes tao rebeldes que se viu obrigado a mudar-se com

«sua familia para Coimbra, a fun de que com a mudanca de ares se

podessem melhor restabelecer. Eis-aqui uma povoacao que de bem

« salubre, que era, se tornou insalubre.

»

Mas como pode a Commissao tirar d'um facto isolado, e ao qual

podiamos oppor outros muitos emsentido contrario consignados mes-

itio neste nosso trabalho uma consequencia geral e absoluta= logo os

arrozaes sao prejudiciacs a saude publica ? Confesso que os factos para

mim, e para toda a gente teem uma forca immensa, e que e sobre

tudo os faclos bem averiguados e bem interpretados, que temos bus-

cado sempre com avidez em todos os relatorios que temos meneiona-

do ; mas e neccssario tambem nao querer que os factos signifiquem

mais do que aquillo que elles podem exprimir. Sabe-se por ventura

por que modo a cullura do arroz era dirigida em Serpins? qual era o

processo de irrigacao adoptado e seguido naquella localidade? era o
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da estagnacao? a agua da irrigacao era eneharcada ? que tamanho, e
que inclinacao tinham os alagamentos? a agua que servia para a ir-

rigate- para onde era levada ? ficava por rentura estagnada P eis-aqui
outras tantas circunstancias que era nceessario e indispensavel pon-
derar para se peder interpretar devidaiuente as consequencias tira-
das d urn ifacto unico, e despido de lodas as circunstancias que o de-
Mam acoiupanhar

; mas o relatorio infelizmente nada nos diz a tal
respeito.

Mas a resposla mais eenvincente contra as eonscquencias que a
Commissao quiz tirar do faclo refcrido dc Serpins, e o mesmo facto
refcrido no relatorio pela mesma Commissao aeerca do que se passa
actualmente no Concelho de Cezimhra, na sua propria localidade : a
Commissao, perdoe que lh'o digamos, mandou no seu relatorio a sta-
tistica dos ohitos, e da populacao do seu proprio Concelho de tres
annos anteriores e tres posteriores ao cstabeleeimento da cultura do
arroz naquelle rncsmo Concelho, mas nao comparou esses dados sta-
tistics, e nao viu que da sua eomparaeao wsullava o desmentido mais
formal que epossivel dar-se tanto a sua proposidTo genericamente te-

meraria, como £ interpretraeao do facto de Serpins!'

A populacao do Concelho de Cezimhra nos tres annos anteriores
a cultura do arroz era de 11877 habitantcs:

Esta mesma populaeao no triennio posterior aquella cultura su-
biu a 13077 hahitantes.

tcrmo medio dos ohitos por anno antes da cultura do arroz
era de 110 individuos,

E depois daquella cultura esse termo medio foi de 120 indivi-
duos por anno.

Pois sai 'ja a Commissao que 120 ohitos sohre uma populacao de

}fnil
ind

!

viduos e menos do que 110 ohitos n'nma populacao de
1
8 / 7 hahitantes >

; e eis-aqui estd como a statistica do Concelho
de Cezimhra aprcscntada pela mesma Commissao dcsmcnle solemne-
mente a sua proposicao da induencia malefica dos arrozaes na saudc
puhhea, e estd em pleno desaccordo com o facto de Serpins, husca-
do de tao longe, quando a sua porta mesma tinha a demonstracao
do principio opposto

!

Para a mortalidadc ser a mesma proporcionalmcnte as populates scria neces-
sarin q„o on no Iricnnio anterior a cultura do arroz o numero dc obitos por anno fos-
se de 108, quando elle e de 110, on que esse numero de obitos depois daquella cul-wra fosse dc 121 por anno, quando e dc 120; o que tudo e contra as consentirncias
aprescntidas pela Commissao.
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A Commissao notou que o termo medio da vida dos individuos

que habitain as proximidades dos arrozaes e de 45 annos ;
emquanto

que o das outras pessoas que estao isemptas da accao desta cultura

costuma ser de 50 annos. Ainda e durante as mondas que a Com-

missao de Cezimbra nota que adoece mn maior numero de trabalha-

dores : este scrvico e na realidade pezado, e acompanhado.de circuns-

tancias bem proprias para alterar a saude de todos aquclles que se

empregam nelle ; todavia como esse trabalho tambem e feito durante

aquella estacao do anno, em que as febres intermittentes sao mais

frequentes cm Portugal, rncsmo naquellas local idades, onde o arroz

se nao cultiva, custa por consequencia a dcscriminar bem os efleitos,

que a salubridade p-iblica produz a estacao e as causas gcraes, ou o

trabalho da monda e a influencia especial deste grangcio.

Rclaiorio da Posto que no Concelho de Alemqucr a cultura do arroz tenha

Commissao do apenas onze para doze annos de duracao ; todavia a Commissao ' crea-

Coneel!.odeA-
da ucile Concelho apresenta no seu relatorio dados statisticos com

relacao i Freguezia de OWa, unica onde cxiste tal cultura, de tanto

valor, que nao podemos deixar de declarar que satisfez d'um modo

muilo regular i incumbencia, de que fora cncarrcgada pela auctori-

dade superior do Districto. A conclusao final que a dita Commissao

tirou de suas investigacoes e exame tem tanto de pratica, que posto

nao partilbemos todas as suas ideas, ainda assim achamos util repro-

duzi-la aqui nesta nossa Memoria. Diz a Commissao em seu relatorio :

« A Commissao pois convicta da sua opiniao consignada nas dif-

«ferentes respostas de que—em summa a cullura do arroz nao e

«nociva ^salubridade publica= applicados praticamcnte 08 pmcipios

a da scicncia : da como materia destes principles as segmnlcs prescn-

« pcoes, que devem formar a regra indispensavel nesta cultura. »

« I
." Planura do solo sem notaveis sinuosidades, e em geral can-

«teiros nivelados com duas pollegadas d'agua d'altura, para, alora

« outras graves razoes, nao estorvarem o terreno do benefico contaclo

« atmospherico. »

« 2.
a Abertura prefeita, limpeza, e o convenicntc escoante nas

« vallas e canaes da agua em toda a extensao da corrente, para evi-

1 Esla Commissao funceionou com os seguintes vogaes

Francisco Pimcntcl dc Maccdo, Presidenle.

Thomaz Nunes da Serra e Moura.

Antonio Xavier da Motta.

Manoe! Antonio Velho.

Duartc Egidio Vieira dc Mcndonca.
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«tar os charcos, ou quaesqucr reservatorios , diem dos acudes in-
« dispensavcis para o equilibrio das aguas, e poderem estas ser ex-
« haustas completamente em occasiao opportuna.

»

«3.- Irrigacao constants, e livre entrada e sahida da agua dos
"canteiros em dircccao a una ponto dado, aondc seja o curso or-
«dinario no canal da evasao geral. »

«4. a
Estabelccer rigorosamente que a gente das mondas con-

"serve o calcado a sombra para o tornar fresco ao sair da agua, e
« nao soffrer descalco una pcrigoso contraste no solo ardente, por ser
« em Agosto a forca destes trabalbos indispensaveis com a agua nos
« canteiros para se poderem arrancar as fortes raizes das hervas es-
« tranbas.

»

«5.° Tirar inteiramentc as aguas a" seara oito , ou mais dias
« antes da ceifa

, para o arroz amadurccer bem , e fazer-se a* ceifa
«em tcrreno enxuto, no qual unicamente fique o rastolho como des-
« pojo em idcntico caso dos outros cereaes.

»

« 6." Arrazar os acudes, e desembaracar plenamente o foco das
« nascentcs

, vallas , e canaes de toda e qualqncr opposicao a fran-

« quia das aguas para evilar toda a estagnacao. »

« 7." Levantar das ciras a pallia do arroz antes da sua putrc-
« laccao amontoada. De forma que sendo csta a cspecialidadc da ques-
«tao o reverso d'ella em qualquer dos pontos propostos, tera" tam-
«bem consequencias inteiramentc oppostas ; e cntao por falta desta
« restriccao

, tornada a area da sementeira urn pelago de substan-
tias estranhas

, c decompostas , de decidida influencia maligna no
'< ambiente

,
tera injustamente a innocente sementeira do arroz de

« supportar a vulgar e erronea censura de muito doentia quando a cs-
« mdada expcriencia abona o juizo da Commissao »

Alora estcs conselhos praticos que a Commissao de Alemquer
aprcsenta como aquellcs que podiam evitar os damnos prodazidos
na salubridade publics pclos abusos commettidos na cultura do ar-
roz, o relators da mesma Commissao ainda se torna digno de ser
lido polos prcciosos dados statisticos relatives a Freguezia de Otla.
I'odcrao talvcz dizer-nos

, esses dados statisticos refercm-se apenas
a lima so Freguezia, abrangem simplesmcnte o curto cspaco de dcz
annos, c por isso nao podem fornecer a base de largas consequen-
ces, que se appliqucm depois a todas as localidadcs do Rcino, on-
de se cultive o arroz , localidades que nao podem deixar de estar
em orcunstaneias muito cspeciaes, e muito differentes das de Otta.
'
em duvida

: nos mesmos sornos os primeiros que eonbecenios o
MEM. DA ACAD 1 .' CLASSE— T, II, P. I. G
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nezo e a verdade das reflexoes aprcsentadas ;
mas como cspecialmen-

te o que sc descjava eram estes dados statistics, cram 08 factos

bem awriguados,' e cuidadosamente colligidos em todas as localidades

para sobre elles edificar a doutrina do que convinha ordenar em ma-

teria tao importante ; nao podemos por isso deixar de acolhcr muilo

satisfactoriamente todo o Irabalho daquellas Commissoes, que compe-

netradas do fim. da sua missao, concorreram para esse trabalho final,

mntando o material, que lhe podia fornccer a localidade onde tinham

de estudar e dcscrever os diversos factos. E e', nos o esperamos, sobre

o complexo d 'esses trabalhos parciaes e dispcrsos, que havemos de

edificar e basear nossas conclusdes finaes.

Mas voltando novamente ao estudo do rclatorio da Commissao

de Alemquer, vcjanios o que elle nos diz sobre a mortalidadc, c au-

gruento da populacao da Freguezia de Otta, tornados os tcrmos me-

dios da mortalidade, e do incremento da populacao pelo espaco de seis

annos, tres anteriorcs ao estabelecimento da cultura do arroz, e ties

posteriores

:

,. , v .

No triennio anterior a cultura do arroz o lermo medio dos ofci-

tos era de 9 por anno; e no triennio posterior apenas do 7.

Note-se mais que no triennio anterior a dita cultura o termo

medio da populacao era de 232 habitantes, c no triennio posterior

de 249.
'

I ogo depois da cultura do arroz na Freguezia de Otta cleu-se o

singular acontecimento de haver urn menor nuniero dc obitos_ sobre

uma populacao que tinha augmentado ! Estes resultados sUUislicos

sao por conscquencia duplicadamcnte vantajosos a op.mao da innocen-

cia dos arrozaes sobre a salubridade publica. Vcjamos agora como a

mesma Commissao cxplica estes beneficios provementes da cultura do

arroz a saudc publica contra a crenca geral. « Com aextmccao doan-

« tigo inutil, e prejudicialissimo paul pantanoso, em que quasi se tern

« feito eflcctivamente a sementeira do arroz na Freguezia de Otta, nao

«so ficou apto para toda a cultura, mas cessaram as suas pengosas

«emanacoes; ficando porem ainda a Freguezia sugeita as notaveis se-

« zoes do seu rifao, pe!a cxistencia d'outro paul muilo maior, e mais

« prejudicial denominado o « Bunlial» quasi limitrofe da povoaeao, e

« que nao tern sido possivelextinguir apezar de instantes reclamacoes

;

<« de maneira que o beneficio adquirido pela dessccaoao do pfimeiro

«paul, ficou inteiramentc absorvido pela malignidade do segundo.

»

Ora este e que e na verdade o facto capital que se observa em

todos os arrozaes, uma vcz que ellcs vao substituir verdadciros pan-

o
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tanas, e que a cultura desta graminea se faea dc modo que o arrozal
peia sua direecao e pessimo systema de irrigacao nao venba continuar,
c talvez aggravar, as condicocs da insalubridadc do pantano pre-exis-
ente aseara. Os faetos mais bem averiguados, oexame attento edes-
prey€nido de lodos os relatorios, e os principios da sciencia tudo nos
leva a acreditar que a substituicao d'um pantano por urn arrozal con-
vententcracnle dirigido e urn grande melborarnento para opaiz, quer
s>e encare a questao industriahncnte, quer debaixo do ponto dc vista
da saude pubhea. Mas se acaso, despresando-se lodos osprcceitos, que
Oevem presidir <i eonfcceao c entrctenimento dos arrozaes, estes nao
sao mais do que verdadeiros charcos, ondc annuahncnte se deixam
apodrecer mfimtos seres organicos

; se no tempo da chora \ e'poca a mais
doenUa do arrozal, porquc e aquella em que se fazem as mondas, as
aguas dosalagamentos nao sao renovadas frequentes vczes ; entaonesse
casd nao so os trabalbadores empregados no grangcio do arroz, mas
os habitant^ das povoaedes ( [ue eercam os arrozaes serao vietimas de
laes abuses, que umas vezes sao a consequeneia da ignoraneia dos la-
vradores, oulras d'uma ambicSo inqualificavcl, e sempro do descuido
e desprezo da Auctoridade Pubhca.

Do relatorio da Coram issiio de Aleraqucr se deprebende que a
cultura do arroz na Frcguczia de Olla se faz d'uma maneira muito
regular, e scm aquelles abusos, que a torna lao nociva n'outras loca-
idades. Alii as searas do arroz foram substiluir urn vcrdadeiro pan-
ano, alii a eultura do arroz fiea a NE. das principaes povoacocs

,

ll ddopta-sc o systema altemo para o arrozal, alii o solo tern' bas-
tante de calcareo, alii finalmenie a irrigacao e perenne e feita comopium agua. Consequentemcnte no Goncelbo de Alemquer a cultura
aes a^imporlante graminca deve coinpcnsar largamente asdespczas do
grangcio, e alem d'isso veio converter um vasto pantano n'uma fertil
seara

;

(teste modo nao bavcra pessoa alguma que se atreva a asscve-
rar que ura arrozal 4 „m vasto foco deinfeccSo que vai intoxicar po-
voacocs intciras

:
e pela desgraeada confusao dos clleitos provenientes

d...n arrozal que pouco differe d'um pantano com os d'um arrozal
methodicamente dingido. que tern nascido a crenca geral e erronea
das mconvenientes das searas do arroz sobre a salubridadc publica.
Mas euespero que cste trabalho, consequeneia legitima doinquerito a
'I'"' se procedeu cm todo paiz, desvanccera uma tal apprehensab, c

alagamemoT "" qUe *' petdas do arrozaI Mhcm tobre a a8>» dos tsbolebtf o,«
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Azeitao.

contera as regras praticas da dircccao d'csla importantc cullura sem

risco para a saude publics ; mas ao mesrao tempo sem que favoreca

especulaeoes lucrativas a custo da vida, e da saude dos pobres traba-

llirtxlorcs.

Ilclatorio da As'respostas aosquesitos dadas pela Commissao ' creada no Con

-

Commissao de
ce

i]10 ^e Azeitao, bem como as reflexoes praticas por ella apresenta-

das teem a maior analogia com as da Commissao de Alemquer que

acabamos de examinar ; e porque os factos quando sao bem observa-

dos ficlmente descriptor, c ihterpretrados desprevemdamente apre-

sentam as mesmas feicoes cssenciaes cm todas as locabdades, em que

possam ser examinadas : e uma das grandes vantagcns destes inquB-

ritos feitos em larga escala n'um paiz, porque elles veem a traduzir

a maneira por que o problema e encarado e rcsobido em todos os pon-

tes- e e' unieamente sobre uma base tao segura, c tao geralmente

adoptada que se pode firmar o complcxo de medidas restrictivas de

uma cultura tao productiva, e que nao podem por isso defxar de af-

fectar alguns interesses creados, mas acima dos quaes ex.ste o inte-

resse maximo da saude publica.
_

Ainda observamos neste Coneclho que a statistics da mortali-

dade tomada n'um triennio anterior I cultura do arroz e comparada

com a do outro triennio posterior ao estabelecimento e favoravel para

esta industria agricola ;
porque essa mortalidade, longe de augmenrar,

diminuiu depois da cultura do arroz ; igualmcnte seobserva polos

dados statisticos referidos no relatorio da Commissao creada no Con-

celho de Azeitao que a populacao do dito Concclbo, posto que pouco,

com tudo sempre augmentou depois que naquella localidade se pnh-

cipiou a cultWar o arroz. Nao foi sem grande opposicao e mesmore-

mfenantia dos habitants de Azeitao que se encetou neste Concelho

lima tal cultura, porque alii existia, como cxistc em quasi todo o

paiz a crenca dos grandes males que a salubridade publica resulta-

tam' das searas do arroz ; com tudo a experiencia dc quatorze annos

1 A Commissao especial creada cm Azcitao era composta dos Srs.

Paulo dc Jesus Burguete, Presidonte.

Manoel Rodrigucs Vclloso.

Jose Pcrcira da Silva.

Joao Anastacio Yidal.

Romao Jose dc Maya.

Joaquim Antonio Pascoal-

\gostinho Barrcto Moracs dc Ohveira.

Francisco Cardoso da Silva Campos, Secretariat
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successivos, que tantos ha se cultiva o arroz no Concclho de Azeitao,
tem feito destruir essas apprehcnsocs na maior parte dos habitantes
deste Concelho: easua Commissao, cujo relatorio vamos examinando.
e que sc compoe das pessoas mais illustradas, e mais competentes para
avaliar a questao sugeita, e toda de opiniao que a cultura do arroz
e innocentissima para a saude dos trabalhadores, e dos habitantes
mais proximos dassearas do arroz, uma vez que ella seja dirigida se-
gundo os dictaraes da scieneia esclarccida, e desprevenida.

Assim no triennio anterior ao estabelecimenlo da cultura do ar-
roz no Concelho de Azeitao o termo medio da inortalidadc era de57
obitos, em quanto que esse termo medio baixou a 53 no triennio
posterior a dita cultura.

Ainda mais, naquelle triennio a populacao deste Concelbo com-
punba-se de 2:500 almas, c neste de 2:580. Donde se conelue que
dcpois da cultura do arroz no Concelho de Azeitao diminue a mor-
talidadc, e augraenta a populacao. Que nociva que e" esta cultura &
saudc publica

!

,

Consta igualmcnte do relatorio da Commissao crcnda no Conce-
lho de Azeitao, que, geralmcnte fallando, naquella localidade a cul-
tura do arroz se faz por folhas : esta boa pratica e umas vezes o re-

sultado de cmpobrccimentos e esgotos do terreno produzido pela suc-
eessiva sementeira da mcsma planta, outras vezes e o fructo dos ce-
nhecimentos agronornicos dos proprietarios e colonos das diversas
terras

;
mas seja como quer que for, o que a Jeitura dcstes relatorios

demonstra evidentemente e que naquellas localidadcs, oode a cultura
do arroz d feita por este methodo os rcsultados maleficos attribuidos
;i cultura do arroz quasi que dcsapparecem totalmente. Enao sesup-
ponha que esta consideracao vein dcmonstrar [indirectamcnte a influen-
cia nociva dos arrozaes sobre a salubridade publica, send© elles menos
nocivos quando a sua cultura altcrna com outras quaesquer ; nao e
essa de certo a razao

: o motivo vein a scr porquc naquellas locali-

dadcs onde se da este giro de cultures cbamado system* alterno, e
necessario que dcpois da ceifa do arroz a terra soflra desde logo la-

xouras preparatories (o alqueive) as quaes destroem necessariamente o
estado alagadico e pantanoso do solo, que foi arrosal, e que sem este
trabaiho posterior i ceiia, que desgracadamcnte acontece em mui-
tas localidadcs, (ica com os alagamentos lbrmados, e por conscquen-
eia i'eitas a reprcsas, que contendo pequcnas porcoes de agua sem re-
novacao alguma, e muito sobrecarregadas dos despojos organicos da
seara anterior, com os ardentes calorcs do verrio, adquirem Sodas as.
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condicoes de verdadeiros pantanos, com todas as suas terriveis conse-

quencias.
.

Mas ondc nos cncontramos a principal razao da innoccncia doar-

rozal no Concelho de Azeitao vera a ser na resposta ao decimo qu in-

to qucsito, a qvial diz assim= A agua da rega e geralmente corrcn-

tc , e de ribeiras que a conscrvam todo o anno= Today as vezes

que se der esta circunstancia, e as regas forem feitas scgundo os prin-

cipios d'uma sciencia esclarecida, ha vera tanto perigo nas searas do

arroz como ha nas do milho, ou d'outra qualqucr planta que exija

regas amiudadas, ou mesmo o tcrreno cobcrto d'agoa para se desen-

votver. Mas infelizmente ncm sempre se da esta optima e vantajosa

circunstancia : umas .yezes porque a escaccz da agua traz comsigo a

necessidade das repre'zas e dos acudes, que quasi sempre sao focos de

infeeeao, outras vezes a falta d'agua obriga o lavrador do arroz a la-

zcr a irrigacao das suas searas pelo proccsso da cstagnaeao muito

prolongada, o que faz que cada alagamento seja um pequeno paul
;

outras vezes finalmeote acjenca, crenca partilhada por mui distmctos

Agronomos, de que a agua do arrozal quando aprcsenta um tal ou

qual principio de fermentacao putrida e que se torna mais util a esta

graminea, faz com que o seareiro de arroz muito de proposito deixe

chegar a agua dos alagamentos a cste estado de corrupciio para maior

lucro da sua industria agricola. Aiuda que esta opiniao seja seguida

por celebres Agronomos, como ja dissemos, todavia o Governo, como

tutor da saude dos povos, nao pode consentir n'uma pratica, que a

troco de mais alguns alqucires de arroz pode infeccionar povoacSes

inteiras, e 6 sempre prejudicial i saude dos trabalhadores empregados

no grangeio desta graminea.

A naturcza do terreno, sobre o qual assenta o arrozal nao e uraa

condicao indifferente para a sua influencia sobre a salubridade publi-

ca : tem parecido geralmente que os solos calcareos sao aquellos, que

podem mais facilmente neutralisar os effeitos miasma ticos da agua

estagnada dos alagamentos sobre a saude tanto dos trabalhadores em-

pregados nos arrozacs, como sobre a das pessoas, que habitant loca-

lidades muito proximas dos mesmos arrozaes. As searas do arroz no

Concelho de Azeitao sao feitas sobre um solo argiloso, e um tanto

ou quanto silicioso, o qual posto que n;Io seja aquelle que melhores

condicoes apresente para esta cultura, debaixo do ponto de vista hy-

gieaico, todavia aproxima-se dellc mais ou menos.

A auctoridade publica nao pode deixar de attender cuidadosa-

mente a esta circunstancia para a permissao ou prohibicao da cultura
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do arroz, porque effectivamente o estudo, e a obscrvacao teem de-
monstrado evidentemente a sua importancia hygicnica nos effeitos des
arrozaes sobre a salubridade das povoacoes.

Finalmente no Concelbo de Azeitao a agua de que usam os Ira-
balbadores empregados nas searas do arroz, posto que alguma seja de
poeos, eom'tudo e sempre de exeellente qualidade, o que tambem dc-
ve ter contribuido bastante para que os arrozaes alii nao se tenhatn
mostrado tao nefastos a saude dos mesmos trabalhadores. Em muitas
loealidades os trabalhadores nao so do arroz, mas d'outras euituras
bebpra aguas estagnadas, salobras e impregnadas de muitas cvariadas
substantias organieas em comeco de pntrefacoao ; a sua saude allera-se
profundamente, e^'a causa destas alteraooes e'atlriiuida sem mais exa-
me dinfluencia miasmatica doarrozal! E pois necessario reflectir que
em todas as loealidades, onde os trahajhadores dos arrozaes teem boa
agua potavel para sen uso, as lebres deinfeccao sao muito menos gra-
ves, c n'uma cscala muito mais pequena nessas loealidades.

Coin taes condicoes nao admira (pie oU arrozaes no Concelho de
Azeitao nao aprcscntcm os cflbitos da insalubridade, que se I lies altri-

buem mais ou menos justamente n'outros Concelhos.
No Concelbo de Aleoentre, diz a Commissao ' desta localidade, Relat'orio da

que se cultiva o arroz ha dcz annos ; e como antes da cultura do ar
.' Commissao de

roz naquelle Concelbo as lebres intermit tentcs nao rcinavam epide-
micamente, fica muito fecil no Concelbo de Aleoentre verificar se os
arrozaes produzem on nao febres miasmatieas. E o que e que a Com-
missao de Aleoentre nos diz a este respcito em sen relatorio? que
antes da culture do arroz naquelle Concelbo neni baviam pantanos,
nem molestias endemicas, e que no decurso de dez annos, em que
muitas varzeas se teem convertido em arrozaes, substituindo amplas
searas de trigo, cevada, c milho, nao lem igualmcnte apparecido neni
lebres mternuttentes, nem molcstia alguma endemica. Estas circuns-
tancias especaes do Concelbo de Aleoentre nao podem deixar de ter
uma grande mfluencia na resolucao d'alguns problems, quedesejamos
esclarecer ncste nosso trabalho. Nesta localidade a duvida tantas ve-
xes acarretada da existencia dos pantanos, que podem ser reputaados

1

Esta Commissao compunha-sc dos Srs.

Doiningos Pinheiro Augusto de Mollo BrandJos
Jose Maria dos Santos.
Jose Joaquim Pinto.
Antonio 1>,„| Machadcr.
AoJo Jacintho de Lima Mirav
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os focos das endemias altribuidas ao arrozal, nao existem : nesta local ida-

de a cultura do arroz tendo dcz annos deduracao apresenta-nos uma

epoca sufficiente para avaliar os seus effeitos sobre a salubridade pu-

blica, e ao mesmo tempo consente a facil comparacao do que aconte-

cia nessa localidade antes da cultura do arroz com o que se venhca

actualmente no decurso de dez colheitas ed'outras tantas oulturas de

arroz: finalmente os trabalbadores, que teem vindo trabalhar nos ar-

rozaes de Alcoentre nao tendo chegado infcccionados de febres
,

mias-

maticas d'outras localidadcs, teem por conseguinte deixado avaliar do

modo menos complicado que e possivel, os effeitos desta cultura na

salubridade publica.

Estas circunstencias, pois bem exammadas, e devidamente pon-

dcradas, deixar-nos-hiam, se acaso a questao so devesse ser resolyida

pelo que se passa no Concelho, de Alcoentre, delxar-nos-hiam, d.ze-

mos nos, concluir pela absoluta innocuidade dos arrozaes sobre a sa-

lubridade dos trabalhadores emprcgados nesta cultura, e ainda ma is

sobre a das povoacoes imttiediatas aos arrozaes. Mas nao e so pelos re-

sultados obtidos n'uma dada localidade que nos desejamos apresentar

conclusoes geraes, que possam servir de norma para todo o paiz
;
es.m-

ples e unicameote pela exposicao e comparacao minuciosa do que se

tem obscrvado cm todos os pontos, que tem sido examinado e refe-

rido por muitas e diversas pessoas, e flnalmente ponderado por Com-

missoes com interesses e opinioes encontradas, que se podc cbegar a

uma resolucao geral, que tenha tanto de verdadeira, como de justa.

Vejamos porem agora se as circunstancias especiaes da localida-

de, e sobre tudo da cultura, que se dao no Concelho de Alcoentre, e

que tornam as scaras do arroz nesta localidade tao innoccntes, sao

por vcntura as mesmas, que se dao noutras povoacoes onde temos

observado igual innocuidade: e cousa ad mi ravel, todos os pontos on-

de se cultiva o arroz, e onde a sua cultura se tem mostrado mnocen-

te, e inoflensiva, em todos esses pontos as condicoes do tcrreno tem

ba'stante de analogia, e os processes de irrigacao, sobre tudo, sao os

mais simples, c os mais salubrcs ! E porque a tbeona, quando ver-

dadeira, e a formula mais geral do que ha de commuin nos diHeren-

tes factos, que tem servido de base a essa mesma formula . E esla

confomiidade do solo do arrozal, e de cultura do arroz por urn lado,

e a sua absoluta innocencia por outro, sao dous factos, que seligam,

como a causa com o seu cfieito, e por isso nao podem dcixar de lan-

ear a maior luz, que e possivel, sobre a resolucao deste grave assum-

pto administrative.
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Nolarcmos em primciro lugar quo a natureza calcarea do solo

sobre que assenla o arrozal, tern sempre parecido, tanto nos paizes

estrangeiros, como entrc nos, uma circunstancia nimiamente util para
attenuar quaesquer maos cflfeitos das searas do arroz sobre a salubri-
dade publica ; e ainda e o elemento calcareo, aquclle que predomina
nos solos consagrados i cultura do arroz no Concelho de Alcoentre.

Notarcmos em segundo lugar que todas as vezes que a irrigacao
dos arrozaes e fcita com agua corrente, que essa agua nao esta de-
morada em reprcsas, ou charcos, e que a inclinacao do solo e tal que
ella pouco se demora dentro dos alagamentos, essas searas do arroz
sao tao innoccntes para a saude dos trabalbadores e dos habitanles da
local idade, como outra qualquer cultura que careca de irrigacao ; e como
no Concelho de Alcoentre os arrozaes sao irrigados pelo systema de
irrigacao perenne , e a agua para essa irrigacao nao e encharcada

;

por isso a saude dos trabalhadores empregados nos arrozaes, ou a dos
habitantcs da Villa, ou de Aljubcr, nao e hoje peor do que na e'poca

em que o milho e o trigo occupavam os campos, que hoje se acham
convertidos em ferteis arrozaes.

Notarcmos final mente que do abuso que se commettc em mui-
tas localidades, como beberem os trabalhadores do arrozal aguas enchar-
cadas e (jprrompidas, procedem molestias de mao caracter, que infunda-
damcnte se teem attribuido as emanacdes do arrozal, e que pelo con-
trario quando esses mesmos trabalhadores teem a fortuna de beberem
boa agua potavel, elles gozam de muito boa saude, e zombam das
emanacocs do arrozal ; e no Concelho de Alcoentre observamos que
oa trabalhadores empregados na cultura do arroz teem excellente agua
para beberem, e por isso nao ficam sujcitos a mais essa causa dc in-
salubndadc, a que desgracadamente estao sujeitos os trabalhadores dc
outras localidades.

Com tao felizes condicoes nao era possivel que as statisticas da
mortalidade, e do incremento da populacao no Concelho de Alcoentre
nao vicssem confirmar pelos nurneros, o que a sciencia ja previa pela

rigorosa applicacao de seus principios.

numero de obitos no Concelho de Alcoentre, diz a Commissao
alii creada, e o mesmo actualmcnte, que era antes da cultura do ar-
roz, tornado o tenno medio annual d'esses obitos pelo espaco de tres
annos successivos antes dos arrozaes, e por outro triennio posterior
ao daquella cultura.

Mas se reflectirmos que a dita Commissao quando responde ao
qtiesito dccimo dcerca da populacao do Concelho de Alcoentre nos diz

MEM. DA ACAD 1 .» CLASSE— T. I. P. II. 7
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nue essa populacao antes da cultura do arroz era de 2:916 almas, e

depois da mesma cultura de 3:441, crescendo quasi 2;> por §, entao

se deprehendera facilmente que o mcsmo numero de obitos sobre

uma populacao de 3:441 individuos, que sobre outra de 2:916 s.gm-

fica que a mortalidade nessa povoacao tern diminuido quasi
z

do

que era antes ! .

Grande e o servico que as statisticas bem confeccionadas, e

fielmente interpretadas podem prestar para a resolucao das qucsloes

mm graves da Administracao d'um paiz qualquer
!

Esperantos que

este assumpto mereca para o futuro a maior sollicitude do Governo,

e que se convenca que com boas statisticas nao ha duvida que senao

resolva do modo'o mais prompto, ecom a maior vantagem dospovos.

Entre outros bons preceitos que se seguem na cultura do arroz

no Concelho de Alcoentre, nao deixaremos de mencionar urn, a que

damos o maior valor; esse prcceito e 6 do systema allorno adoptado

naquclla localidade para a cultura do arroz. EsLc systema que csin

simplesmente julgado pelo lado agricola c economico, vem agora re*

ceber urn novo triumpho pelo tnodo Por que elle se torna cm.nen-

temente util pelo lado hygicnico na cultura do arroz. Sc o arroz clo-

ve ser considerado como uma planta semi-aquatica ,
se a demon cu

agua nos alagamentos e a principal causa da infcccao pEludos| dos ar-

rozacs, se Unalmcnte o estado cm que Gca a superdc.c do arrozal de-

pois das ceifas produz fortes apprehensoes acerca da sua mllueneia so-

bre a salubridade publica ;
quern nao ve que com a doutnna

,
e a

pratiea dos afolhanlCntos estes inconvenientcs dcsapparecem, ou pelo

Inenos nao se verificam senao de tres a tres, ou dc qua ro

,

y
i at »

annos, segundo a rotacao dafolha arrozal e tnennal, ou quadr ennal ?

Os trabalhos dalqueive, que se tornam ind.spensaveis na cultura 1-

terna destroem os tabolciros, os comoros, e todas as des.gualdade.s

do solo do arrozal, com proveito da eolheita do anno immcdiato, tra-

balbo que bavia todo ser lancado a conla da scara do arroz, se por

ventura a legislacao ordenar, como nao pode deixar de o fazer, que o

alqueive siga o mais de perto que podcr a ceifa do arroz? Esta Boa

pratiea, ainda muito pouco vulgansada entre nos, da os mclliorcs

sullados em todas as culluras, mas torna-sc absolutamente indispensa-

vel na do arroz.
.

.

Depois destas consideracoes passemos a exammar o relalono da

CommissaQ creada no Concelho de Grandola, ultimo dos que perten-

ccm ao "Districto Administrativo de Lisboa.
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A Commissao creada no Concelho dc Grandola l
e de parecer Reiaiorio da

que quando se observe um certo numero de preceitos na cultura do
qJJJJJJJ

10 dR

arroz, nao so esta cultura e innocente para a saude publica, mas ate
ella pode concorrer para tornar salubres local idades, que o nao erara
antes da mesma cultura ; e isto sc verihca especialmente sempre que
a cultura do arroz vier substituir, e esgotar um pantano anterior-
men te existente

; que foi o que aconteceu no Concelho dc Grandola,
principalmente desde 1834 para ca, e'poca em que os arrozaes teem
tornado maior incremento naquella localidade.

E note-se ainda no Concelho de Grandola, como se tem notado
nos outros, onde as respectivas Commissdes teem chegado a iguaes
resultados, que a cultura do arroz naquella localidade e feita debaixo
dc todas aquellas condicoes e circunstancias, que affastam o arrozal
do pantano

j
dondc se pode colligir que a influencia morbiOca, que

por raais d'uma vcz se tem visto exercer o arrozal sobre a salubri-
dadc publica, e antes o resultado da estagnacao da agua corrompida
nos alagamentos, do que da propria cultura do arroz. A analyse do
method© pratico da cultura do arroz no Concelho de Grandola nos
fara convcnccr desta verdade.

Era primeiro logar todos ou quasi todos os terrenos do Con-
celho dc Grandola, que actualmente cstao convertidos em bellas
searas de arroz, cram terras incultas, alagadieas c pantanosas ; e
posto (pic as lebrcs intermittcntes, c suas mais naturaes consequen-
ces ainda apparccam naquelle Concelho, como appareciam antes do
^tabelecimento dos arrozaes, todavia deve notar-se que a cultura
<'1° arroz neste Concelho e feita em pequena escala, como se de-
prehende do rclatorio, que vamos analysando, e por isso nao foram
amda alii cxtinctos todos esses focos dc infeccao antcriorcs a cul-
tura do arroz

; e basta que essas mesmas febrcs intermittentes nao
sejam em maior numero, ncm de peor indole depois do estabeleci-
mento dos arrozaes para clevcrmos concluir que o Concelho Ju-
crou, e lucrou muito convertendo algumas terras incultas, alguns
panes, e pantanos em searas productoras de arroz, sem ler ao mes-

1 Esla Gommissiio foi composta dos soguinles vogaes : os Srs
Jorge de Vasconcellos, Presidente.

M-moel de Saude Alves.

Antonio Gomes Pinheiro.

Miguel Antonio Candido dos Santos.
•leronymo Jose Salgado.
.l->; 1(]oim Jose Migueis, Sccrelario.
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mo tempo pcorado o estado sanitario daquella localidadc. Mas se o

relatorio nos nao diz se por ventura o nuraero das i'ebres intermit-

tentes diminuiu no Concelho de Grandola depois da cultura doarroz,

diz-nos com tudo bastante para podermos concluir com todo o rigor

logico que a salubridade geral de seus moradores melhorou, c lu-

crou bastante com o estabelecimento dos arrozaes ;
por quanto sendo

o termo medio dos obitos por anno de noventa a cem antes da cul-

tura do arroz ; depois della tern baixado de oitenta a noventa
;

se pois

com a mesma populacao morre menor nuraero depessoas por anno, e

evidente que a salubridade publica tern melhorado scnsivelmentc.

Em segundo lugar menciona-se no relatorio uma circtinstancia,

que posto seja de pequeno valor para alguns escriptores, com tudo

outros lhe dao muita importancia ; e no caso presente fcssa circuns-

tancia e desvantajosa para a saude dos moradores da Villa de Gran-

dola, e ainda assim, nao se tem verificado naquella povoacao a in-

fluencia morbifica, que alguns teem querido attribute aoarrozal: cssa

circunstancia vera a ser a de ficarem no Concelho de Grandola os ar-

rozaes a Norte e Leste da Villa, e por consequcncia esta povoacao na

direccao da corrente mais constantc dos ventos, que soprani naquella

epoca do anno, e naquelles tempos dos trabalhos, e da vegetacao dos

arrozaes, que se teem supposto os mais nocivos a saude pulihca, isto

e, de Agosto a Outubro, e no tempo das mondas, e das ceifas ; c

apesar de tudo isto o relatorio nao nos diz que o estado sanitario

da Villa de Grandola tenha peorado depois da cultura do arroz.

Terceira circunstancia, que tambem deve influir d'uma manei-

ra vantaiosa sobre a influencia dos arrozaes na salubridade publica,

vem a ser a de se fazer no Concelho de Grandola a cultura do ar-

roz por folhas. Ja dissemos bastante na analyse dos rclatonos de

Azeitao, e Alcoentre sobre as vantagens agricolas e hjgicnicas des-

te methodo de cultura, que marca o periodo mais ilhistrado da

agricultura d'um povo.

Mas a circunstancia mais vantajosa, a capital na vcrdade que

deve extinguir a innuencia morbifica dos arrozaes sobre a saude

publica, e a do processo da sua irrigacao, e a da quantidade, c qua-

lidade da agua de que o lavrador dispoe para esse mister
:
boa agua,

em grande abundancia e correndo perenncmente, ou quasi pcrennemen-

te pelos diversos alagamentos do arrozal , sao circunstancias taes

,

que dadas ellas, quasi que se pode responder pela innocencia desla

cultura
• e o que temos observado nos relatorios todos que tcmos

passado'era revista, e que ainda se observa no da Commissao crea-
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da no Concelho de Grandola, dc que aetualmcntc nos estamos oc-
cupando. Nesta localidade o processo da irrigatiio geralmente ado-
ptado e o da agua corrcnte, a altura dos taboleiros 4 de dous pal-
mos, e a altura media da agua nos alagamcntos , cosluma ser de
palnio emeio; com estas circunstancias a agua nunca estagna, o prin-
oipio de pu'«refaccao nao se manifesta, oarrozal nao se converte num
pantano, e a salubridade tanto do trabalhador empregado no gran°-eio
do arroz, como a do habitante das immcdiaooes do arrozal nao soffre
o menor incommode, porque a volatilisacao do prineipio miasmatico
nao existe.

Uma outra circunstaneia, que tambem concorre para que as sea-
ras de arroz nao sejam tao nocivas nesta loealid.-de, como noutras,
vein a ser a da natureza do solo, sobre que assenta o arrozal, que e
geralmente fallando no Concelho de Grandola silicio-calcareo

; ja por
vezes nos temos repetido neste trabalho, e e doutrina corrcnte nos
livros mais competentcs da scicncia, que a inducncia morbifica do ar-
rozal e tanto menos sensivel quanto a natursza do solo, sobre o qual
elle assenta, mais se aproxima do calcareo puro.

Irabalho dos arrozaes e dirigido no Concelho de Grandola de-
baixo das melhores indicacoes d'uma hygiene esclarecida ; alii otra-
balho nunca principia scnao depois do nascimento do sol, e acaba
sempre antes do sea occaso : esta subtraccao dos trabalhadores aos
effluvios dos arrozaes. nas duas e'pocas do dia, em que elles costumam
•ser mais nocivos, nao podia dcixar de concorrer cinuito, para preser-
var tanto quanto e possivel a vida desta proficua e dcsprczada clas-
se dos males inhcrentcs a esta industria agricola. Quando a tcmpe-
ratura da atmosphera e tal que os effluvios emanados de qualquer
agua estagnada nao podem subir muito alto na mesma atmosphera

,

o que acontece no prineipio e fim do dia agricola, os pobres traba-
lhadores veem-se nas circunstancias de respirarem um ar cheio des-
ses effluvios, e a sua intoxicacao paludosa e inevitavel

; quando pelo
contrano a accao solar tern ja elevado esses effluvios a uma dada al-

tura, os trabalhadores do arrozal respiram um ar menos nocivo, e
subtrahem-se por conscquencia i mais poderosa causa da influencia
morbifica dos arrozaes. Se esta circunstaneia e nimiamente util na
direccao do trabalho agricola de todos os arrozaes; clla 4 indispensa-
vel naquelles onde as irrigacoes nao sao feitas pelo processo da agua
corrcnte.

A alimentacao dos trabalhadores dos arrozaes no Concelho de
Grandola 4 suf'ficicntc, e de boa qualidade, e esta circunstaneia tarn-
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bem deve concorrer poderosamente para que esta desgracada class e

da sociedade soflra o menos que for possivel. A hygiene do trabalha-

dor tem sido constantemente despresada ; a sua ignorancia e rudeza

por uma parte, e a indifference e abandono com que os pro-

prietaries e senhores de terras tratam este importante assumpto, sao

as verdadeiras causas deste indesculpavel desprezo : debaixo deste

ponto de vista, a sorte dos aniraaes empregados na agricultura e

muito melhor do que a do jornaleiro : geralmente fallando, o pen-

so do animal e muito preferivel a hygiene do trabalhador
!

Quern

desconhece a miseria, o desalinho, a escuridao, o pouco reparo, e

a falta absoluta de todos os commodos da vida dessas espeluncas,

chamadas vulgarmepte « casas de malta?» alii apenas o calor d'uma

fogueira aquece, senao asphyxia, uma multidao de jornaleiros, que

chegando a noite, na estacao invernosa, cheios de frio e talvez de

fome, apenas encontram uma pobre manta quasi diaphana para se

cobrirem e agasalharem ? alimentando-se mezes a fio apenas de sar-

dinhas do tempo, em principio muitas vezes de corrupcao, como

acontece quasi sempre na Beira ! E o arrozal carrega muitas vezes

com a culpa de molestias, e febres, que sao o resultado simples e

cxclusivo desta falta absoluta de todos os commodos da vida! A
robustez desta gente, e o habito adquirido de viver na miseria, e na

indigencia pode preserva-los dessas molestias por mais tempo do

que outro qualqucr que nao tivesse tanta forca de resistencia"
;
mas

de certo nao podcrao fazcr o milagre de os tornar constantemente

.superiores a tantas, e tao variadas causas de destruicao. A hygiene

do trabalhador, especialmente daquelle que se emprcga no grangeio

do arrozal, nao pode deixar de merccer a sollicitude de todo o Go-

verno humano e illustrado.

Ainda deve fazer parte deste mesmo capitulo a quabdade da

agua que bebem os trabalhadores do arrozal ; esta e uma cir-

cunstancia altamente importante para a hygiene do trabalhador. To-

dos os relatorios, que temos visto e meditado sao uniibrmes em

declarar que quando os trabalhadores do arrozal teem a fortuna

de terem a sua disposicao boa agua potavel, os damnos, que sedizem,

]>rovenientes do arrozal, ou desapparecem de todo, ou apenas sao sen-

siveis ; e quando pelo contrario esses trabalhadores se vecm na dura

necessidadc de beberem aguas encharcadas, e corrompidas, elles adqui-

rem ordinariamente febres intermittentes mais ou menos graves, que

sao lancadas a conta do arrozal, e muitas vezes com hem fraca razao.

Isto e tanto assim que todos os annos no tempo das ceifas dos paes
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gas lezirias do Ribatejo adocce um immenso numero dc trabalbadores
com sezoes, que nem avistaram os arrozacs ; e os quaes sao victimas
d uma insolacao violentissima, e da intoxicacao lenta produzida pelo
uso de aguas encharcadas, immundas, e putridas ! Aqui como nao
existe o arrozal, a febre eattribuida a quem dedireito pertence ; mas
logo que tu localidade sazonatica existe uma seara de arroz, e esta

exclusivamente que carrega eom a responsabilidade de todas as mo-
lestias nao so dos trabalbadores do arrozal, mas ainda dos habitantes
mail proximos desta cultural

Concorre igualmente para (pie os trabalbadores dos arrozaes nao
soffram tanlo no Concellio de Grandola como n'outras loealidadcs, a

sua alimentacao sufficicnte, e de boa qualidade. Sb a bygiene em ge-
ral, pode concorrer para se obtcr a isempcao do trabalbador do arro-
zal da inlluencia paludosa, a alimentacao que constitue a mais impor-
lante circunstancia da bygiene nao pode deixar de contribuir d'um
modo muito assignalado para estc importante im\. E e para notar que
esta alimentacao naquelle Concelho raras ;ezes consiste em carries,

mas ordinariamente se compoc de legumes.
Igualmente se notou que a agua de que usam os trabalbadores

dos arrozacs no Concellio de Grandola e de muito boa qualidade, e
nao e encharcada, e corrompida, como infelizmente acontece n'outras
Jocalidades, e por isso tambem se nao verificam neste Concellio os ca-
sus de molestias miasmaticas, que se observam junto aos arrozaes de
outros Concelbos, restando ahi sempre a duvida se a molestia e pro-
'bizida pelo arrozal, se pelo uso da pessinia agua, que os trabalhado-^ bebem.

Depois de extractarmos, e juntarmos as nossas consideracoes
acei'ca dos relalorios das Coinmissoes liliaes dos doze Concelbos do
Oistriclo Administrativo de Lisboa, cm que se cultiva o arroz; con-
Icccionamos o mappa anncxo, no qual se podem observar rapidamen-
te as respostas dadas pelas ditas Commissoes aos vinte e quatro que-
silos fcitos pela Commissao central do Districto ; eassim com summa
iacilidatlc se pode ver nesta taboa synoptica qual o modo por que sao
consideradas no Districto de Lisboa as qucstoes mais graves de by-
giene publica que prendem immediatamcnte com a cultura do arroz.

Est as respostas teem para nos a maior forca, porque aqueUas
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Commissoes eram compostas nao so das pessoas mais respeitaveis, e

mais competentes das localidades ; mas sobre tudo, porque essas pes-

soas tinham interesses encontrados na cultura do arroz, e por isso o

seu voto deve ser considerado como a expressao da verdade, e nao

como a traduccao de interesses mesquinhos, que prendessem absolu-

tamcnte as resolucoes d'essas Commissoes. Deste modo orfFacuIlativos

das localidades tinham de olhar o assumpto pelo lado da hygiene, os

lavradores pelo da produccao, e as auctoridadcs administrates, e os

consumidores habitantes do Concelho pelo da saude, e da nqueza do

municipio conjunctamente. E' assim que o pareeer de cada uma des-

tas Commissoes representa fielmente a importancia da cultura do ar-

roz ja sobre a saude dos povos, ja sobre a riqueza desta industna

agricola : fim ultimo, a que nos propozemos neste nosso trabalbo.

Vejamos agora muito resumidamente como esses quesitos foram

respondidos pelas Commissoes dos doze Concelhos do Districto Admi-

nistrative de Lisboa; a saber de «Alcacer-» «S. Thiago do Cacem »

« Sines » «Setubal» « AlciJchete » «Moita e Alhos Vedros » «Palmella»

« Cesimbra » « Alemquer » « Azcitao » « Alcoentre » « Grandola. »

1
." Quesito « Ha que tempo se cultiva o arroz nas diversas lo-

ci calidades do Concelho ? »

O maximo espaco de tempo que se encontra de cultura de ar-

roz no Districto de Lisboa e de com annos ; e por tao dilatado espa-

co de tempo apenas se encontra esta cultura nos Concelhos de Setu-

bal e Palmella ; e a nSo ser no de Grandola, a cultura desta grami-

nea data de vinte annos a esta parte em todos os outros Concelhos

;

sendo apenas introduzida no da Moita e Alhos Vedros ha mu.to pou-

cos annos. .

,

2.° Quesito « Que culturas tinham as terras convcrtidas em ar-

« rozaes antes da cultura do arroz ? »

Em quatro destes Concelhos a saber « Alcacer » « Setubal » « Alem-

quer » e « Grandola » a cultura do arroz foi feita em terrenos total-

mente incultos, quer fossem pantanosos, quer nao : nestas localidades

por tanto a cultura do arroz significa um grande progresso indus-

trial, e mesmo hygienico ; n'outros quatro a saber « S. Thiago do Ca-

cem» «Alcochete» « Moita e Alhos Vedros » e « Palmella » parte do

terreno convertido em arrozal ja era cultivado, ordinanamente para

cereaes, e parte eram pantanos e terrenos alagadicos, verdadeiros fo-

cos de'infeccao miastnatica ; aqui se a salubridade publica lucrou, a

industria agricola entrou igualmentc por muito na transformacao das

culturas. Finalmente nos restantes quatro Concelhos « Sines ».-
« Cesim-
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bra » « Azeitao » e « Alcoentre » os lucros produzidos pelo arroz mo-
veram os lavradorcs a substituir a cultura do trigo, das batatas e
outras pela do arroz como mais lucrativa, on talvez rnais adequada
ao seu solo, c a"s condicoes climatericas da sua local idado : usaram
d urn dircito, que se lhe nao pcklc contcstar, salvas algumas eircuns-
tancias especiaes e pondcrosas. Seria para desejar o saber que quanti-
dade de arroz tenbarn produzido esses terrenos, que eram destina-
dos a outras culturas? qual a difference de lucros produzidos pelo
arroz em comparacao dos provenientes das outras culturas? e que
influencia tera produzido nos precos de uns e outros generos, cssa
variaeao de culturas feita ha vinte annos a csta parte ? mas os nos-
sos meios statisticos falbam-nos absolutamente a este respeito. Po-
dernos com tudo assevcrar que a procluccao do arroz em Portugal
ja 6 tal, que sc tern chegado mesmo a cxportar, e que nos temos
emancipado, cm grande parte, do tribute que pagavamos pela vas-
ta importacao, que faziamos, desta interessante graminea ! A gene-
ralisacao da sua cultura, tera" feito diminuir o consumo do t)ao, c
sobre tudo das batatas? parcce-nos que sioi.

3.° Quesito «Eram terrenos alagadicos ou pantanosos, esses que
«se converteram em arrozaes?»

As terras que sc converteram cm arrozaes nestes doze Coneelbos
cram tolalmcnte pantanosas cm quatro, Alcaccr, Setubal, Alemquer,
e Grandola; em parte pantanosas c parte ja reduzidas adiversas cul-
turas cm cinco

;
e apenas nos restanlcs tres e que foram natotalidade

mudadas outras culturas em arrozaes ; mas a maior parte das searas
ae arroz, que boje cxistem, sao todas cstabelecidas em terrenos ala-
gadicos

; e vercmos alem disso que nessas mesmas localidades onde nao
se converteram pantanos em arrozaes, mas sim terrenos que \i eram
cumvados para diversos fins; ainda assim ncsscs mesmos a salubri-
dadc puoiioa nao peorou. Pela resposta a este quesito se deprehende
que a riqueza pubhea augmentou d'uma maneira cspantosa pela con-
rersao de vastas superficies do solo paludosas, encbarcadas e nor con-
sequencia muteis, em grandes searas de arroz, a mais productiva, e
ma<s lucrativa de todas as gramineas; eemsegundo logar constituin-
do iocahdades salubrcs c habitaveis, sobre terrenos mephiticos e in-
hospitos

!
cxcmplo mais notavel a este respeito e sera duvida al-

guma o de Alcacer, cuja salubridadc melhorou consideravclmcnte de-
POis que os sapaes que orlavam o Sado foram convertidos em ferteis
searas d'arroz

; e poslo que o dcploravel estado de Coina pareca fazcr
"otironiraste pcrfcito com o de Alcaccr ; todavia as rellcxoes, que

MEM. DA ACAD— 1 .• CLASSE— T. I. P. „ 8
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adduzimos, e os faclos que rcferimos quando cxtractamos o trabaUid

da Commissao da Moita e Alhos Vcdros, deixam-nos mintas duvdas

a-cerca da verdadeira causa da decadcncia, e da chmmu.eao da popu-

late desta desgracada Villa. "
: ,

*
4." Quesito « Quaes eram as molestias mais frequentes daquel-

« las localidades antes da cullura do arroz? » .

5.° Quesito « Quaes as mais frequentes depots da mcs.na nil-

« tura ? »

Esles dous quesitos teem tanta cormexao cntrc si, que nos pa-

receu deveriamos reunir n'mn so artigo, tudo quanta a este respeita

nos dizem as Commissoes filiaes dos diversos Concelhos. Em tados os

Concelhos, excepto urn, o deAlcoentre, as febres .nlenn.ltcnles cons-

tituiam antes dos arrozaes, e constituent ainda depo.s d ellc a endt-

inia destas localidades. Donde se podc concluir que a cullura do ar-

roz nao traz a localidade da seara, nem as suas v.smhancas .una mo-

lestia nova, que alii nao fosse conhecida antes d'essa cullura, por mo

mesmo que Alcoentre, onde se cultiva o arroz ha onze annos eondo

nao baviam intermittent* endemicarnente, antes d essa cultura tam-

tam ficou isempta da rnesma endemia, depois d ella :
e onze annos

successive* ja e urn tempo sufficicnte para se poder rcconheccr essa

tendencia morbida , caso ella fosse a conscquencia ncccssana dos

arrozaes. A queslao por conscquencia nao podc ser rcsolv.da em re-

lacao a uma moleslia nova, que os arrozaes tragam ft
t
l«iU«to

onde essa cultura se emprchende , esc contimia em larga e^a la

hade ser resolvida d'outro modo, uto e, em relacao ao twno medio

de obitos annuaes anteriores e posteriores a cultura do wro*, em t-

Jacao ao augmento, ou diminuicao depopulacao nessas localidades de-

pois da rnesma cultura, e fmalmente em relaeao ao termo med.o das

vidas dos habitantes dessas localidades sugeitas a influenca dos arro-

zaes, cm comparacao do mestno termo medio dc duracao das vKta.

daquellcs, quehabitam localidades onde naocxistcm arrozaes; etudo

isso faz objecto dos Quesitos 9.°, 10.", 11.°, e 12.".

G.° Quesito « Ate queextensao parcce manifestar-sc aaccaomoi-

bifica dos arrozaes ?

»

. .

A este quesito nao satisfizeram as divcrsas Commissoes I.Jnies aos

Concelbos, por diversos motivos : umas porquc a sua observaeao, e os

factos eolligidos neste sentido as nao babilitavam para dar uma res-

nosta decisiva : outras porque rcputando os arrozaes lolalmente inno-

centes sobre a salubridade publica, considcraram este quesito como

prejudieado : outras fmalmente porque existindo os arrozaes a.icrnada-
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mentc lancados n'uma vasta extensao com os pantanos e com as ma-
ritthas nao podiam descriminar a accao destes da daqucllcs, cporisso

ficavam na iinpossibilidade de avaliarcm a extensao d'essc raio deac-

9S0 morbifica.

7." Quesito «Em que direecao ficam os arrozaes em relacao is

« maiores povoacoes do Coneellio ? »

A razao deste quesito era a seguintc ; conio pela leitura dos di-

versos Hygicnistas, e pelas disposicocs restrictivas da cultura do ar-

roz d'alguus Estados so dcprehende que os babitantes daquellas po-

voacoes que ficam na direecao mais constante dos ventos reinantes

com referencia ao foco de infeecao parecem soffrer mais do que aquel-

les que perlencendo a povoacoes mais proximas doccntro miasmatico
OU infeccioso, ficam com tudo n'uma direecao tal que as eorrentes

dos ventos nao levam nessa direecao prineipio morbifico : sabendo-

se amda mais a este respcito que quando se interpoe no mcio da po-
voaeao e do foco de infeecao urn obstaculo consideravel, como uma
floresta, uma montanba, etc. essa povoacao fica abrigada da accao

morbifica d'esse mesmo foco : c tendo mostrado finalniente a experien-

eia que a accao ascendente d'esse prineipio miasmatico tem um certo

limite, e que nao passa d'uma dada altura, como se observa em Ve-
ra-Cruz

; quiz a Commissao central do Districto Administrativo de

Lisboa saber que a observaeao, c as statislieas davam a este res-

pcito em Portugal com referencia aos arrozaes; mas a inspeccao do
iiosso nmppa debaixo deste ponto de vista parece indicar-nos que as

divcrsas povoacoes estao laneadas sem grande dilTcrenca em todas as

direccocs em volta dos arrozaes, sem que dessa circunstantancia de
wdlocacao topograpbica rclativa sc possa colligir scrcm mais ou me-
nos saluhres as povoacoes, que ficam nesta, ou naquella direecao do
arrozal

; c a notar-se alguma differenca vem a scr a de ficar omaior
numero d'essas povoacoes a N. ou a N. E. dos arrozaes ; e sendo os

ventos mais constanles de Julbo a Outubro cm Portugal do N. , e do

N. E. lalvez por essa circunstancia, desapcrcebida ate bqjc, a accao

morbifica dos arrozaes seja quasi nulla entre nos
;
pois que nos ditos

mezes, e quando se diz sor mais nociva a accao dos arrozaes. Em to-

do o caso nao nos parece inutil csta circunstancia para a permissao
ou probibieao da scara do arroz com relacao a salubridade das po-

voacoes mais consideraveis das immediacdes do arrozal.

8." Quesito « Dcssas povoacoes, quaes sao as menos salubres?

»

Km quasi todos os Concelbos, onde existem arrozaes, algumas
povoncdes sao mais salubres do que oulras ; assim no Coneellio de Se-

8*
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tubal Montalvo e a povoacao raenos salubrc , em S. Thiago do £a-

cem Santo Andre e Melides, em Sines as ribeiras da Junqueira e dos

Moinhos, em Aleochete as Rilvas e Barroca d'Alva, na Moita Coina e

Alhos Vedros, em Cezimbra Alferim e Ayanna, em Alcoentre Alju-

ber, e em Grandola as Aldeas altas : mas quecondicoes de loealidadc,

que relacao de distancia, e de direccao para com os arrozaes conser-

-vam todas estas povoacoes menos salubres? sao ellas por ventura as

mais proximas dos arrozaes ? fleam todas a S. ou a S. 0. dos mesmos

arrozaes? havera urn consideravel numero de pantanos que as ccr-

quem ? estes pantanos serao d'agua doce, ou da mistura d'agua doce,

e d'agua salgada ? scus habitantcs serao pobres, mal vestidos, e mat

alimentados? Todas estas condicocs de insalubridade, e outras mais,

se verificam nestas desgracadas povoacoes, umas n'umas, e outras

n'outras, sem que possamos attribuir sempre c cxclusivamentc acul-

tura do arroz o maior ou menor grau da sua insalubridade : e quasi

todas ellas ja" gozavam dessc terrivel privilegio de inhospitalklade

muito antes da cultura do arroz nas suas proximidades, como se ve-

rificava sobre tudo em Coina, nas Rilvas, e na Barroca d'Alva.

9.° Quesito « Qual o numero de obitos por anno antes da cul-

« tura do arroz, e depois della ? calculado pelo termo medio de tres

« annos successivos ? »

A este quesito, bem como aos scguintes, que eram na verdade

os mais importantes para a resolu^ao do nosso problcma, nem todos

os Concelhos responderam : nao so porque n'algumas localidadcs nao

estavam habilitados para a resposta, como n'outras os livros de obi-

tos, ja lindos, baviam sido remettidos para o archivo da Se aqueper-

tenciam, e por isso ficaram na impossibilidade de satislazer conve-

nientemente ao quesito ; mas ainda assim pelas respostas obtidas se

deprehende que geralmente fallando o numero de obitos de muitas

povoacoes depois da cultura do arroz, se nao diminuiu, pelo menos

conservou-se estacionario : advertindo que n'algumas localidades, co-

mo ja fizemos notar, o numero de obitos diminuiu consideravelmente,

por isso que as populacoes augmentaram : assim no Concelbo de S-

Thiago do Cacem, em Santo Andre baixou o numero de obitos an-

nuaes de 54 a 36, e posto que cm Melides augmentasse de 46 a 59,

todavia a somma das duas statisticas ainda e favoravel «-i cultura do

arroz. Em Cezimbra antes da cultura do arroz o termo medio annual

de obitos era de 110, e depois passou a 120; mas em Alemquer,

Azeitao e Grandola morre muito menos gente depois do desenvolvi-

mento dos arrozaes que antes d'elles. De modo que reduzindo a ci-
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fras o resultado total das comparaedes de todos os Concelhos produ-
ctores d'arroz, podcmos asseverar que o termo medio dos obitos un-
nuaes antes da cultura do arroz esta' para esse mesmo termo medio
posterior a dita cultura como 1,14:1.

10.° Quesito «Qual a populacao em relacao a eada um destes
« triennios ? »

A nao ser no Concclho da Moita por causa da Villa de Coina,
em todas as outras localidades a populacao tcm augmentado depois
do estabelecimento dos arrozaes : sendo este augmento muito sensi-
vel em Alcoentre onde de 2:900 almas passou a 3100 no periodo
apenas de Ires annos

!

1 l.° Quesito «Qual o termo medio das vida~> nos logares sngei-
« tos a influencia dos arrozaes ? »

12." Quesito. «Qual o termo medio das vidas nos outros foga-
« res ? »

O termo medio da vida tanto dos habitantes sugeitos a inlluen-
cia dos arrozaes, como daquelles que vivea a longa distancia desta
cultura, nao e uma circunstancia que deponha contra os arrozaes, pe-
lo menos no Districto Administrative de Lisboa ; e assim o termo
medio das vidas no Concelho de Palmella nas localidades onde nao
existem arrozaes e" de 40 a 50 annos, em quanto que esse termo me-
dio para aquellcs que vivem sob a influencia dos mesmos arrozaes e
de 50 a 00. O mesmo se observa em Cezimbra e Alcmquer ; sendo
esse termo medio igual para uns c outros no Concelho de Alcoentre.
O Concelho de S. Thiago do Cacem offerees debaixo deste ponto de
vista fectos curiosos. Em Melides e Santo Andre, que sao duas Fre-
guezias, que sc podem considerar como um continue arrozal, a du-
racao media das vidas e apenas de 24 annos ! e na Villa fora do al-
cance dos arrozaes o termo medio das \idas e de 32 annos ; o que
parecia estar em harmonia com o que se le em muitos bygienistas
acerca da influencia dos arrozaes sobre a duracao das vidas ; mas
no mesmo Concelho, e a longa distancia dos arrozaes, e subtrahidos
sens habitantes a toda a accao desta cultura , encontram-se as Fre-
guezias de S. Domingos

, onde a duracao media e de 25 annos; e
na Abclla apenas de 22 annos, como "em Melides, collocados com
tudo sens habitantes em circunstancias totalmente oppostas quanto
;ios arrozaes !

13." Quesito «A cultura do arroz e continua, ou por folhas ?

»

A pratica dos afolhamentos marca a e'poca mais illustrada, e
mais aperfeicoada da agricultura d'um povo, como ja livemos occa-
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siao dc dizcr: sua influencia cconornica, sua racionalidadc dontrinal

cram vantagens ,
que se Ihc reconheciam em toda a parte, e de-

baixo de circunstancias as menos favoraveis ; mas era necessario t&ra-

bem ver se debaixo do ponto dc vista hygicnico esta excellente pra-

tica poderia igualmente considerar-se, corao preJ'crivel a outra qual-

quer. A cultura do arroz era na vcrdade a mais propria para ava-

liar a influencia desta pratica agricola sobre a saude tanlo dos traba-

lhadores dos arrozaes, eomo dos habitantes das proximidades dos mcs-

mos arrozaes, e effectivamente a leitura do que se passa a estc res-

peilo enlrc nos em todos os Concelhos productores dc arroz, justifica

aexcellencia deste systema de culture, ainda mesmo debaixo do ponto

de vista da saude publica. Nem podia dcixar deassim scr, porquanlo

conccdendo a hypothesc menos vantajosa para os arroiaes, isto e, que

o arrozal era si , ou o seu grangeio constitua um foco de infeccao

para o trabalhador, c para o habitante das proximidades do arrozal :

e evidente que o systema da cultura altcrna, rcproduzindo eslas cir-

cunstancias dcsvantajosatf'so dc annos a annos, segundo a folba for hi,

tri, ou quadricnal, deixa um ccrto numcro de annos intercalarcs, em

que nao se regenera esse foco de infeccao; e como alern disto ncste

systema a terra nao descanca, segue-se igualmente que naquelles an-

nos, em que nao tern logar a folha= arrozal= o amanbo, e os la-

vorcs do solo necessarios e indispensaveis para est'outras alliums

destruirao infallivelmente os canteiros e comoros que se haviam fefto

para o arrozal, e por consequencia todos os obstaculos, que se oppu-

nham ao livre curso das aguas, c que torn sido consiantementc rcpu-

tados o maior dos inconvenientcs das scaras do arroz.

Dos doze Concelhos do Districto Administrative dcL.sboa. onde

se lavra o arroz cm larga escala, oilo cultivara arroz por folhas, e

apenas em quatro essa cultura e continua, a saber S. Thiago do Ca-

cem, Moita e Albos Vcdros, Palmella, e Cczimbra : e notc-se com

toda a consideracao que e justamente nesscs Concelhos, onde a cultu-

ra do arroz 4 continua, que se verificam esses factos desgracados que

ainda entre nos tanto pareccm depor contra esta importante cultura:

assim nos vcmos que e no Concclbo de S. Thiago do Caccm, onde a

cultura do arroz e continua que os desgracados habitantes de Santo

Andre attingem apenas 22 annos de idadc ! eno Concelho da Moita,

onde a cultura do arroz e continua, que desappareceu quasi total men-

tc a Villa de Coina !

Eu nao posso afflrmar que entre estes divcrsos factos exista uraa

rclaciio exacia e constantc dc causa acflbito; so dig.) que e mmio
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para notar a ooincidencia tie duas circunstancias tao importantes de~

baixo do ponto de vista hygienico, tercm-se verificado justamente na-

quellas localidadcs onde a cultura do arroz e feita pelo systema eon-

tinuo. Para attennar a ma hnpressao que este methodo de cultura

pode produzir no espirito de muita gentc o nosso mappa tambem
1nostra quev nos Concelhos de Palmella, e Cesimbra por exemplo, on-

de a cultura do arroz nao e feita pelo systema allerno, as suas popu-
lates teem augmenlado, e o termo medio das vidas nao teem dimi-
nuido ; ainda que nestes Concelhos a irrigacao sc faz por meio cFagua
corrente, o que attenua d'uma maneira espantosa a nocividade dosar-
rozaes, como passamos a ver.

14.° Quesito «Qual 6 o systema de irrigacat adoptado? Queal-
«tura teem os tabolciros ? e que aitura tem a agua nelles eonlida?»

15," Quesito « A agua e corrente, ou cncharcada ?

»

A experiencia tem demonstrado que a irrigaciJo dos arrozaes e

a circunstancia mais attendivel desta cultura com rcsj)eito a salubri-

dade publica. Se os tabolciros dos arrozaes „ao cheios d'agua ate cer-

la aitura, se essa agua se deixa eslagnar nos mcsmos tabolciros por
mais ou menos tempo, mas que seja o nccessario para nella apodre-

cerem os detritos organicos , que sempre contem , se a irrigacao das

searas do arroz se faz periodicamente, mas se essa agua, que tem de

servir as irrigacoes e conscrvada em reprczas ou cbarcos mal cops?
truidos, e onde se verifieam todas as circunstancias proprias para se

estabelecer a putrcfacao das mcsmas substnucias organicas ; cm qual-

<iuer destes casos os alagamcntos, ou a iepreza tomarao o earacter de
yerdadeiros cbarcos ou panes, cpor conscqucncia acarrcteriio comsigo
todos os elfeitos nocivos dos focos d'infeccao altamente prejudiciaes a
salubridade publica. Se pelo contrario a agua para as irrigacoes dos
arrozaes for abundante, e sc nao soOrer demora alguma ou muita
pouca cpier nos alagamcntos, quer nas reprczas, se se lbe der esgoto
sufbciente, e depois de ter servido as irrigacoes passar immediata-
mente para alguma ribeira ou canal, que lhe de prompta sahida,

nestes casos a experiencia demonstra que a accao dos arrozaes sobre a

saude do trabalhador, ou dos babitantes proximos aos arrozaes cm na-

da se assemelha a dos pantanos, cbarcos, e sapaes, como sc observa
nos Concelhos de Alcacer, Sines, Cezimbra, Alemquer e outros ; cbe-

gando-se mais a perceber que a convcrsao dos pantanos, cbarcos, e

sapaes em searas de arroz melbora consideravelmenle a salubrida-
de publica, como se notou em Alcacer, e Otta sobre tudo.

E quando se nota a grande divcrgencia, a ate mesmo a opposi-
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sio stalistica que reina entire os diversos observadores desta especia-

lidadc ; essa divergencia e opposicao ve-se que nasce ordinariamente

domodo diverso porque setem attendido, ou nao, aesta importantis-

sima circunstancia da cullura do arroz. Quando extensas e bellas var-

zeas ,
que eram destinadas a varias culturas saxadas , se convcrtcm

em arrozacs , e em virtude da escacez da agua corrente os proprie-

taries, ou cultivadores constituem dos alagamentos dos arrozaes pan-

tatros continuos, ou constroem reprezas com todos os vicios e defeitos

de verdadeiros charcos, sem duvida alguma a cultura do arroz nessa

loealidade, e estabelecida dum tal raodo, foi urn grande erro, outal-

vez urn crime atroz ! mas quando em virtude da abundancia dagua

corrente tacs reprezas sao desnecessarias, quando a irrigacilo dos ar-

rozaes e perenne e continua, ou quando o arrozal substitue o chareo,

o sapal, ou opantano, nesses casos a cultura desta utilissima graminea

retribue largamente as despezas e os trabalbos do seu grangcio, nao

so por lucros consideravcis ; mas , e sobre tudo ,
pclo mellioramcnlo

operado nas condicoes da salubridadc d'esse povo, que se votou a este

ramo de industria agricola. Eis-aqui pois como interpretamos a ant.-

nomia, que reina nos diversos escriptos accrca da mflucnc.a malciica,

ou vantajosa dos arrozaes sobre a salubridade das povoacoes c.rcum-

visinhas. De tudo isto temos exemplos concludentes cm Portugal. A

Lei por conscquencia nao pode dcixar dc attender a todas cstas cir-

cunstancias, que devem presidir ds irrigates dos arrozaes, para as-

sim permittir uns, e prohibir severamente outros.

16.° Quesito «A terra, em que assenta o arrozal, e barro, area,

« ou terreno calcareo ? »

Os agronomos mais rcspeitaveis tratando da influcncia, que os ar-

rozaes exerciam sobre a salubridade publica haviam notado que quan-

do o arrozal assentava sobre urn solo calcareo a induencia nociva dos

arrozaes era menos sensivel : esta circunstancia nao podia por conse-

queneia deixar de ser investigada e aprcciada para vcr ate que ponto

a le^islacao restrictiva a devia tomar em linha de conta ;
mas cxa-

me dos nossos rclatorios, e a inspeccao da tabella nao nos auctorisa

a confirmar ou invalidar a crenca d'esses agronomos pelo que se pas-

sa em Portugal: quasi todos os arrozaes, pclo menos no Districto Ad-

ministrativo de Lisboa, estao assentes em solos mistos, argdo-silicio-

sos, ou argilo-calcareos ; n'um terreno salgado no Concelbo de Alco-

che'te e em solo calcareo apenas no Concelho de Palmella, onde na

verdade a influencia nociva do arrozal nao se chega a perccber
;
quer

se queira avaliar pelo acrescimo da populacao, quer pclo numero de
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obitos annuaes, quer finalmente pelo tcrmo medio das vidas de seus
iiabitantes.

17.° Quesilo «A que horas principia c acaba otrabalho dos ar-
« rozaes ?

»

18.° Quesito «Qual e a sustentacao dos trabalbadores ? »

1 9." Quesito « Soffrcm mais os trabalbadores proprios da locali-
R dade, ou os de fbra ? •

20." Quesito « Bebcm todos agua da localidade dos arrozaes ? c
«essa ag.ua lem as condieoes do agua potavel?»

«21.° Quesito « Quaes sao as horas dodia, em que mais frequen-
« temente costumam adoecer os trabalbadores dos arrozaes ? >

« 22.° Quesito «Tem-se por venture reconhecido que a hygiene
dos trabalbadores dos arrozaes os prescrva da infeccao paludosa ? »

Estes seis quesitos, e sobre tudo o ultimo, que e a recapitulacao
de todos os outros, sao da maior importancia para a resolucao do pro-
blcma que trata.nos esclarccer

;
por quanto se se demonstrar (pie as

pessimas condieoes hygienicas, em que vivem os trabalhadores dos ar-
rozaes, a comida insalubre c diminuta de que usam, a agua pessima
<pae bebem, o pouco agasalho que teem durante a noite, e a cacim-
ba, a que se cxpdem cm certas horas do dia, sao as causas de suas
enfcrmidadcs, e das febrcs que os dizimam ; daqui resultaruo duas
oonsequeaciaa da maior transcendencia— primeira a de evitar essas
molestias melhorando todas as condieoes bygienicas do trabalbador—

.

segunda nao lancar a conta da infeccao do arrozal, o que e apenas
ooMequencia necessaria de desvios hygienicos, que commettidos por
trabalhadores d'outra qualquer cultura tcriam os mesmos resultados.

vqjamos agora (me os re }ator ;os ([UC tcmos cxam |na(j d[zem
a reapetto de objecto tao grave. Os trabalbadores dos arrozaes cm
granae numero de localidades pegara clargam oseu trabalho as mes-
mas noras, era que elle principia, e acaba para todos os trabalbos
agranos; porem nalgunsconcelhos, como porcxemplo no deS.Thia-
go do Cacem no de Setubal, e no de Grandola talvez por teremob-
scrvado que e pela rnanha cedo, e depois do occaso do sol que tern
Jogar o maior numero de invasoes febris, nos logares onde as inter-
imtionlcs sao endem.cas, fazem uma cxeepcao relativamente ao tin-
l»alho das searas do arroz, nao comccando o trabalho senao depois do
«>I Dado, c fazendo-o termmar algum tempo antes de se por. Esta
pratica parcce-nos a mais rasoavel, e a mais conforme aos principios
» sciencia; seria uma pratica, que muito desejariamos ver estabele-

L?"
10 r<iSVii ni'° s6

I
,ara eslc trabalho dos arrozaes, mas em ge-

MEM. DA ACAD.—
| .« CLAS9E— T. I. P. ,1 9
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ral para todo o trabalho do campo, onde hajam paues, ou panlanos

:

-icreditamos que com esta reserva, posto que diminuisse o numero

das horas do trabalho, havia delucrar muito a saude do trabalhador.

E o que e uraa ou duas horas de trabalho por dia em comparacao da

saude e da vida de um homem ?

A sustentacao dos trahalhadores tanto com rclacao a quantidade,

como, e especialmente, com relacao & qualidadc em todo o nosso pais

e insufficiente e ma: pao de toda a farinha, ou broa (pao de rmlho)

com algum bacalhau cru, ou apenas assado, sardinha assada ou ca-

valla, eis-aqui em que consiste quasi gcralmcnte a sustentacao do tra-

balhador em Portugal : raras vezes comem came, e 09 legumes cost-

dos nem todos os teem algumas vezes por semana :
observar o alfor-

gc do trabalhador da lesiria, em que leva o provimenlo para toda a

semana, inspeccionar uma casa demalta, ou uma arribana 00 campo,

e bastante para ter o quadro da miseria, da pobreza, da immundieie,

e do desagasalho em que vive esta pobre gente :
se pons a infecc&o

paludosa nao respeita o homem bem nutrido, c cercado de todos os

commodos da vida, como ha-de o desgracado trabalhador podcr u-

ctar contra tantas causas dedestruieao, que ocercam por todos os la-

dos, e accommettem incessantemente sua saude, e sua vida: nao 6

uossivel ; ncsta lucta tao desigual o trabalhador succmnbe.

Mas se a tudo isto juntarmos os desvios, que dies oommettem

todos os dias com as bebidas alcoolicas, que bem dirigidas podferiam

ser um forte meio preservative contra a infeceao paludosa, nos reco-

nheceremos cnlao que o que admira e que sua consUtu.cao seja *mt

forte para resistir por tanto tempo a tantas causas de dcstru.oao.

Quando chegara a epoca cm que a hygiene pubhea possa dirig.r, e

proteger estcs desgracados, c fazer-lhe conhecer a utilidadc c «mt*

gens de seguir um certo numero de prcceitos, que torne sua Vida

menos incommoda, e a sua saude menos arriscada!' E para cstc iim

altamente humanitario que devem convergir os esforeos da plnlantro-

pia, e sobre tudo da caridadc.

Apenas os relatorios nos dizem que a sustentacao e boa para os

trahalhadores dos arrozaes de Alcacer, S. Thiago do Cacem, e de

Grandola, que e a ordinaria para os de Sines, Setubal, Alemquer,

Azeitao, e Alcoentre, e ma para os de Alcoentre, Moita, Palmella, e

Cezimbra ; e posto que nao vejamos pelos mesmos relatorios que <>

numero das enfermidades e sua gravidade corresponda nas diversas

localidades a melhor ou peor comida dos trahalhadores dos arrozaes,

com tudo sempre notarcmos que as Rilvas, Barroca d'Alva, ColM,
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Alhos Vcdros, Ribeira da Junqueira, c dos Moinhos, que sao asloca-
lidades onde ha arrozaes menos salubres, pertenccm igualmente aquel-
Ics Concelhos onde a sustentacao do trabalhador nao e a melbor, e a
mais substantial.

Ainda que o inqucrito fcito por todo o paiz nao justificasse a

prcvisao medica, adoutrina e tao rational, e tao axioma'tica para to-
dos os hygienistas, que nem por momentos se poderia duvidar que
uma boa alinientacao fosse urn poderoso preservative contra a accao
morbifiea de qualquer principio infeceioso, ou miasmatico, e que nos
regulamentos hygienicos, que devem presidir a alinientacao, e mais
caute'las com o fim de rcsguardar a saude e avida do trabalhador do
arrozal, a sua sustentacao deve mereccr o raaior cuidado. Um cele-
J>re escriptor, o Conde Gasparim, intendc que se os lavradores dos
arrozaes fossem obrigados a nutrir, e nutrir bem osseus trabalhado-
res, e mesmo a dar-lbcs vinho, ou alguma bebida espirituosa cm cer-
tas epocas da cultura, se ministrasscm uma dada quota para os hos-
j)itaes, onde se vao tratar os trabalbadores de seus arrozaes quando
adoeccm, e finalmente se prestacionassem por algum tempo as viuvas
e as orphfias dos trabalbadores que falleceram em consequencia de mo-
lestias adquiridas durante o tempo da cultura do arroz : esses lucros
excessivos, que proveem desta cultura nao seriam por certo maiores
do que aquelles que poderiam tirar d'outra cultura menos arriscada

;

<m cntao os mesmos lavradores ver-sc-hiam obrigados a seguir pra-
ticas agricolas, mais dispendiosas talvcz, mas totalmente innocentes
Para a vida c saude de seus trabalhadores. E se fossem obrigados a
tudo isto, continua o eelebre Agronomo Franccz, dIq se Ihe faria in-
justiea ou vexame algum, mas simplesmente se lbe applicava oprin-'
cipio mconcusso de direito que aquellc que faz o mal e obrigado a
resarci-lo. Mas em quanto por este, ou outro qualquer modo nao se
enlrcar a descomedida ambicao d'alguns proprictarios, a vida, e a
saude do pobre trabalbador seni sempre o ultimo assumpto a consi-
derar-se ncsta mdustria agricola.

Nos Concelhos de Alcocbete, Moila, e Alhos Vedros, Palmclla,
Alemquer

,
e Grandola tem-sc notado que sao mais accommettidos

das febrcs miasmaticas os" trabalhadores dos arrozaes, que veem de fo-
ra, do que os da localidadc. Nem podia deixar de assim ser, aaclima-
lacao paga-se sempre, e sempre cara : as leis do habito lazem com
<[ue o bomem que vive costumado a uma circumfusa viciosa por fim
zombo d'esse principio infeceioso, que e um toxico poderoso para aquel-
c que o absorve pela primeira vez : os livros da sciencia cst3o clieios

9.
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de factos analogos, e Portugal nao podia vir eslabclecer uma cxcepcuo

a regra geral, que e a formula synthetica de milhares de observa-

nces colligidas com o maior trabalho e desvelo possivel.

Ja ponderamos no decurso deste nosso trabalho, e nao nos ean-

earemos de o repetir que a pessima agoa de que fazem uso os traba-

fhadores dos arrozaes em muitas localidades concorre podcrosamente,

e algumas vezcs talvez exclusivamente, para a prod uccao das febres

miasmaticas pantanosas, que vulgarmente se attribuem a accao dos

arrozaes; isto e tanto assim que nos campos do Ribatejo cm locali-

dades onde se nao cultiva o arroz, o uso das aguas estagnadas e cor-

rompldas so por si costuma fazer bastantes vezcs febres de mau ca-

racter. Nos Concelhos de S. Tbiago do Cacem, e da Moita as proprias

Commissoes deelaram em sens Relatorios nao ser boa a agua de que

fazem uso os trabalhadores dos arrozaes destes dous Concelhos.

Com relacao as boras do dia, em que ordinariamente costumam

ser accommettidos das febres miasmaticas pantanosas os trabalhadores

dos arrozaes, responds a Commissao de inquerito de Alcacer que ate

as duas horas da tarde ; a de Setubal que de madrugada ;
a de Al-

cochete que de manha cedo e a nolle ; e a de Azeitao que tambem

a noite, ou entao debaixo de um sol intenso. As outras Commissoes

ou nao responderam ao quesito, ou declararam nao se ter notado pe-

riodo algum do dia em que parecesse que os trabalhadores dos arro-

zaes eram mais accommettidos ; todavia o facto attestado pclas Com-

missoes de Alcacer, Setubal, Alcochete, e Azeitao, c alcm d'isso as

observacdes feitas era todos os paizes, onde existcm as endemias das

febres paludosas, inclusivamente nas nossas possessors afneanas, au-

ctorisam-nos a acreditar que as horas em que se corre maior risco

de ser accommettido de taes febres, sao as da madrugada ate so nas-

cer do sol, e as de vespera depois do seu occaso ; o que deve impor-

tar comsigo preccitos hygienicos quanto as horas, em que deva prin-

cipiar e acabar o trabalho na cultura do arroz.

O quesito n.° 22 e a conclusao ou epilogo de todos os outros

que dizem relacao £ hygiene do trabalhador do arrozal ; e depois de

reflectir em todos elles sera facil de deprehender que as condicoes

hygienicas, em que se acharem os trabalhadores dos arrozaes serao

a mais poderosa circunstancia para evitar a infeccao paludosa, quan-

do esses prcceitos liygienicos forem religiosamcnte cumpridos ; ou

uma forte causa predisponente, e ate occasional dessas mesmas febres

quando desprezados em todo, ou em parte. Chegamos mesmo a acre-

ditar mais que quando o trabalhador do arrozal desprezar, ou igno-
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rar taes preceitos, nao so esse scu estado de abandono o pode pre-
dispor para contrahir as febres paludosas, mas elle so por si podera
occasionar molestias, que erradamente se attribuam a infeccao do ar-

rozal
:

esta hypothese estamos persuadidos que se verifiea immensas
vezes, e que tern concorrido para augmentar o susto da infeccao pa-
ludosa do arrozal, que muitas vezes nao existira.

Em todo o caso o Governo, a quem incumbe a suprema inspec-
cao acerca da vida e saude de todos os subditos do Estado, nao pode
deixar do intervir ncste assumpto regulando o modo por que a indus-
tna agricola do arrozal se deva dirigir sem que a vida e a saude dojor-
naleiro seja compromettida, ou posta em risco pelodesvio abusivo "dos
mais singelos preceitos de hygiene. Nos estamos p'lenamente conven-
eidos que desdc o momento era que o proprictario ou seareiro for
obngado a fazcr cumprir urn certo numero dc preceitos hygienicos
aos seus trabalbadorcs, a cultura do arrozal tornar-se-ha, quasi, lao
mnoccnte, como a de outra qualque,- graminca

; nao tendo esta de
particular senao a necessidade da irrigacao perenne, cujos effeitos cie-

sastrosos, senao se podcin evitar absolutamcnte, podem com tudo ser
diminuidos ou annulludos quasi tola linen te. Todo o decurso desta
Memoria comprova a verdade desta crenca. E assim como sobre to-
das as industrias insalubres, e incommodas o Governo intervem com
grande proveito da saude publica, naovemos motivo algmu, pelo qual
nao se deva fazer outro tanto a respeito desta industria agricola?

23." Qucsito «Em que e'poca do anno costumara ser mais 1're-

«quentes as febres dos trabalhadores dos arrozaes?»
Em todas as localidades onde se cultiva o arroz em Portugal, a

epoca do maior desenvolvimento das febres miasmaticas junto dos
arrozaes coincide cxactamente com aquella, em que essas mesmas fe-
bres reinam d'uma maneira assustadora nos logares onde a cultura
do arroz e totalmente desconhecida : nao sera isto uma prova de que
essas febres que a crenca do vulgo tem attribuido a inMuencia desta
cultura

,
seja antes o resultado de causas geraes inherentes a essas

mesmas e'pocas do anno? sobre tudo a accao intensissima d'um calor
abrasador sobre as aguas encharcadas ? acrcditamos que sim ; masre-
darguir-nos-hao, que como o arrozal alimenta pelo proccsso da sua
cultura essas aguas encharcadas, o arrozal favorece por consequencia
<una das circunstancias essenciaes da produccao de taes febres : o ar-
gmnento colheria se acaso nos concedessemos que o arrozal nao po-
dena subsistir sem que os alagatnentos necessarios para esta cultura
se convertessem em verdadeiros pantanos ; mas isso e, nao so o que
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absolutamente negamos, mas aquillo a que tende todo este nossolra-

balbo e justamente para cvitar e prohibir que ja mais o arrozal scja

e„trctido de raodo que possa assumir o caracter, e as cond.coes dos

verdadeiros pantanos.

24.° Oucsito «Em relacao a cultura do arroz, durante quctra-

« balho da mesma cultura, costuma ser maior o numere dos accom-

« inettidos ? » . . ,

Como sc tenha asseverado umas vezes que o arrozal tinha ems,

urn principle especial, que e capaz de intoxicar os irabalhadores do

ruesmo arrozal, e todos quantos o respirassem, mdependentemente

das causas geraes de insalubridade provcnienles das aguas encbarca-

das dos canleiros ;*outras vezes que naepoca da cultura do arroz, era

que as corolas de suas flores cahiara na agua dos alagamentos cram

estas que iam produzir esse principio infeccioso do arrozal: tornava-Se

por consequencia necessario avaliar estas diversas opinioes on cren-

cas nelo resultado apresentado pela observacao e pela experience com

relacao a cste quesito vigesimo quarto : e a resposta que se obteve

de todos os pontes onde se cultiva o arroz, e que durante a monda

e a ceifa e quando raaior numcro de trabalhadores costuma ser af»

fectado das febres intermittentcs; ora desta rcsolueao do quesito re-

sultam ja duas grandes verdades— primcira que nao provem a in-

feccao da corola da pknta ,
porquc essa ja nao existe nem na ilor

nem nos alagamentos no tempo da ceifa :— seguncla que sendo estcs

trabalhos feitos, nao so naquellas epocas do anno em que as sezoes

costumam ser muito frequentes naquellas locabdades mesmo on 1

existera arrozaes, como tambem debaixo de circunstancias as ma.s

desvantajosas que e possivel para o trabalhador por czislir mergu-

lhado era agua 6 debaixo da accao abrasadora d urn sol intensissimo

;

custa na verdade a crer que nao sejara estas as causas umcas da pro-

duced das febrcs intermittentcs , sera estar a rccorrcr a um prin-

ciple- apenas imaginado, e talvez so crcado, por csla tendencia onto-

logica tao propria do espirito humano

!

As respostas dadas a estcs vinte e quatro qucsitos, e as consi-

deracoes, que, cm seus relatorios cada uma das Commissoes dos Con-

celhos, onde cxistem arrozaes, aprescntou acerca desta grave queslao

ja nos habilitam para apresentarmos algumas consequcncias deduzi-

das de tantos e tao importantes factos, c (pie poderao talvez servir

para bases d'uma legislacao esclarecida c providencial acerca do mo-

do de Hmitar o uso do direito de propricdade individual em beneb-

cio da communidade inteira.
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Julgamos igualmente que ncslc nosso trabalho nao se omittiu

circunstancia alguma importante, que podcsse servir para esclarecer
e resolver o ])roblema

;
por quanto nestes quesitos, e nos relatorios

das Commissoes, onde se eneontram os fundamentos dasrespostas da-
das, cstao ineluidas todas as consideraooes que se podiam e deviam
fazer tanto'acerca da natureza do solo, c processo dc cultura, como
com relaoao a hygiene do trabalhador desprezada entre nos, nao so
com referenda a esta cultura, como tambem a todos os trabalhos e
serrJcos agricolas. E na verdadc se o arrozal pode causar a insalu-
bridade do local onde esta cultura tern logar, isto nao pode ser se-
nao, ou porque as condieoes das localidadcs proprias para esta cul-
tura nao podem deixar de ser prejudiciacs a saude publiea, ou por-
que o processo da cultura e vieioso e nocivo, ou porque a propria
plants o e cmalgum dosperiodos da sua vegetacao, oufinalmenlc por-
<pie os trabalhadores dos arrozaes nao teem em si todo o cuidado,
que lhes cumpria ter, scgundo os priaeipios d'uma hygiene rasoavel,

6 csclarecida
: afora isto so por causas gerafcs, e estranhas a cultura

do arroz se poderd explicar a sua rocividade tanto para com os ira-

balbadores, como para com aquellas pessoas, que vitem a uma certa
distancia do arrozal.

inquerito, a que se procedeu por meio das Commissoes cica-
das nos divcrsos Concelhos productores de arroz, podia ser substilui-
do por outro meio, que vinha a ser o de crear uma Commissao es-

pecial, que fosse visitar essas localidadcs, e examinar por si mesma
os resultados da cultura do arroz sobre a salubridade das diversas
poyoacdes, e sobre a dos proprios trabalhadores empregados no gran-
gem do arroz. Ha mesmo quem queira que este meio seja preferivel
aquelle. Sem entrarmos agora no exame e apreciacao das vantagens
e desvantagens relativas dos dous systemas, apenas diremos que nos
lizernos obra, por aquelle que se nos ofl'ereccu, e c o rcsultado desse
nosso estudo, e d'esse nosso trabalho, que temos hqje a honra de apre-
scntar a esta Academia. Nao podemos com tudo deixar de acrescen-
tar, e de rcpetir que o modo, por que cssas Commissoes foram crea-
das, e os variados elementos de que se compunham, duo fortes ga-
rantias «is suas opinioes, e que sempre que ellas scjam uniformes,
teem para nos o maior valor, e importancia.

Para completarmos a noticia de todos os esclarecimentos de facto,
que hqje existem acerca desta importante questao, nao so com rela-
eao a Provincia da Extremadura, como as oulras do Reino, onde se
eultiva o arroz, juntaremos aqui como append ice oRclatorio do Con-
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selho do Institute. Agricola de Lisboa com data dc Maio de 1855,

o qual foi elaborado sobre os Pielatorios especiaes dos Districtos Ad-

ministrativos de Aveiro, Coimbra, Evora, Leiria, Portalegre, e San-

tarem : e deste modo podemo-nos considcrar has circunstancias de

apresentarmos as nossasconclusoesgeraesbaseadas sobre o maior c mais

authentic*) numero de factos ,
que cxistem acerca deste ussumpto no

paiz.

Ordcna o GoVSrno de Sua Magestade era Officio dc 26 deAbril

ultimo, que o Conselho Escolar deste Instituto informe o que sc of-

ferecer acerca dos relatorios das Commissoes creadas nos Districtos

Administrativos de Aveiro, Coimbra, Evora, Leiria, Portalegre, e San-

tarera para estudarem a influencia da cultura do arroz sobre a salu-

bridade publics ;. declaratfdo outro siin no mesmo Officio, que, se as

opinioes dos membros do Conselho do Instituto nao forem unanm.es,

subam ao referido Ministerio os votos particularcs com os seus res-

pectivos fundamentos.— Conselho Escolar, prestando a assumpto

tao importante toda a attencao dc que e capaz, obscrva era primeiro

luo-ar, que, tendo em v/sta o Governo, na sua Circular dc 1 5 de Fe-

vcreiro de 1854, uma especie de inquerito acerca dos factos, que era

necessario estudar nos diversos Districtos Administrativos em que se

oultiva o arroz, para coin dies sc poder cbegar a rcsolucao de pro-

bleraas os mais important, nao so sobre a saude publica, como so-

bre uma industria tao lucrativa, lamcnla que todas as Comrmssoes

creadas, cuios relatorios teem a vista, tivessem podido obter tao pou-

cos dados statisticos, que mal podem servir para assentar uma reso-

lucao definitiva : verdade e que as propria* Commissoes creadas COB-

fessam unanimemente esta verdade era seus relatorios, chegando a

Commissao de Coimbra aexprimir-se doseguintemodo===naoe aprio-

ri que questoes de tal natureza se devem decidir, mas sim e some ri-

te por meio dc factos bem averiguados deduzidos da observacao e da

experiencia === Nao sao menos significativas as palavras da Commissao

creada no Districto de Aveiro, que diz assim= para avahar devida-

mente a influencia que o progresso desta cultura tenha tido na salu-

bridade publica, fora mister comparar entrc si as diversas statisticas

nathologicas e necrologicas organisadas antes edepois da mesma cul-

tura mas estes dados falham absolutamente= Mas, ainda assiro, o
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Conselho Escolar entende que as ditas Commissoes sao dignas deelo-
§10 porque se nao apresentaram statisticas rigorosas, colheram, toda-
via, os factos mais hem avcriguados dos respectivos Districtos, e to-
das cllas estudaram a questao profundamente no campo da doutrina
e da scicncia. Conselho Escolar viu a par d'isto, que os mesmos
factos observados em diversos Districtos Administrativos eram inter-
prctados de modos oppostos pelas ditas Commissoes, conforme as ideas
doutrmaes e as aprehensoes que dominayam as mesmas Commissoes:
por exemplo, a Commissao de Aveiro observa quo os Concelhos de
Aveiro, de Sousa, e de Vagos tem melborado em relaeao a salubri-
dade publica depois da cultura do arroz, e que se nos^Concelhos de
Ilhavo, de Eixo c de Ovar tem peorado depois da cultura, nao e isso
devulo a esta, mas sim a circunstancias locaes destes Concelhos, so-
bre tudo & existencia dos pantanos nos mesmos Concelhos : a Com-
missao de Santarem, pelo contrario, attribue o maior numero de fe-
bres lntermittentes dos Concelhos de Ulme e Muge, a cultura do ar-
roz nestas localidades, e o beneficio que asalubridade publica tem ti-
rado em Alcacer do Sal depois da cultura do arroz atlribuc-a a dita
Commissao, nao a cultura d'aquella graminea, mas sim ao csgoto dos
pantanos, a que tem sido necessario proceder para o estabelecimento
dos arrozaes. Conselho Escolar no mcio de lao encontradas opinioes,
iiira cm primeiro lugar sobrcsair os factos mats hem averiguados, que
se encontram nos seis relatorios, que Ihe foram presentcs, e depois
emittira" com franqucza a sua opiniao acerca deassumpto tao grave e
pondcroso.

DiSTRrcxo administratjvo dk aviero= A cultura do arroz principioti
neste Districto ha ([uinze annos ; foi em 18 50 que se fizeram aspri-
meiras searas no Concelho de Oliveira do Bairro ; hoje tem-se espa-

csta (
'

l,hura por dezeseis Concelhos, e assevera a Commissao,
que neste periodo nao se tem notado que as molestias epidemicas tc-
nham augmentado, nem mesmo tornado pcor indole, antes pelo con-
trario o estado da salubridade publica tern melhorado depois da cul-
tura do arroz nos Concelhos de Aveiro, Sousa, e Vagos, e posto que
nao se possa dizer outro tanto a rcspeito dos de Ilhavo, Eixo eOvar,
a Commissao entende que o peor estado da saude publica nestes Con-
celhos nao e devido d cultura do arroz, mas a outras causas

;
por

quanto nestes Concelhos e onde a dita cultura se fez em menor esca-
«

;
alem d'isso tanto soffrcm os trabalhadores dos arrozaes, como as

pcssoas estranhas a csle grangeio
;
por isso a dita Commissao conclue

= 1-' quo os arrozaes nao sao nocivos a saude publica, uma vez que
MEM. ni A<'.r> I «,,.., ,

l * ^1. CLASSE T. I. P. U. JO
MEM. !M ACAD.-
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se adonte a rega continua , ou periodica= 2.° que os terrenos pa-

ludosos tornam-sc salubres pelos arrozaes convenientementeregados==

3.° que enecessario um regulamento especial, qucevite osabusos que

se podem fazer desta cultura.

DiSTRicxo administrate de coimbra— A Commissao central deste

Districto nomeouCommissoes fdiaes tios Concelhos de Sourc, Figueira,

Monte-mor o Velho, Cantauhede, c Condeixa, que eram aquelles aonde

sedava a cultura do arroz: todas estas Commissocs, excepto a de Mon-

te-mor o Velho , sao de opiniao que os arrozaes sao innocentes
,
uma

vez que sejam method icamente regados , mas a Commissao de Mon-

tc-mor o Vcllio , nao so quer que os arrozaes tcnham sobre a saude

publica todos os maus effeitos dos pantanos, mas que a propria plan?

ta do arroz e dotada de urn agentc morbilero, que em certos peno-

dos davegetacao ataca osindhiduos occupados ncsta industria ,
ernes-

mo os outrcs" que ficam dentro do raio da sua accao. A Commissao

central do District© nao partilha estas ideas, mas tauibem nao refere

no seu relatorio quaes foram as razoes que levaram a Commissao de

¥onte-mor o Velho aquella conclusao. A Commissao de Coimbra en-

tende que a cultura do arroz nao e prejudicial a saude publica, com

lanlo que se facam observar rigorosamenle asscguinlcs condieoes so-

bre omclhodo desta cultura— 1/ nao pcriniltir nos tcrrcnos prepa-

rados para a sementeira do arroz a formaiao de taboleiros, eanteiroa,

ou comoros para represar as aguas da rega— 2." prohibit cxprcssa-

mente o systcma de regadura por estagnacao d'agua, rcduzmdo por

este modo os terrenos da cultura do arroz a especie de charcos on

pantanos= 3.
a permittir somcnte o syslema de regadura^ periodica,

como a que se costuma praticar nas searas do milho= 4." ou o sys-

tcma de regadura perenne, ou continua, mas com agua sempre cor-

rcnle dentro das searas= 5.' obrigar os proprietaries, ou os colonos

a alqueivar os terrenos das culturas logo depots daceifa das searas

6/ e a dar vasao correntc as aguas, depois da regadura.

districto administrativo de evora= A opiniao do Districto Ad-

ministrative de Evora, pode servir mais pelas consideracoes doutn-

naes que encerra, epelo estudo que revela do que se tern passado nos

paizes estrangeiros, do que pelos factos verificados naquclle Districto,

por quanto esta mesma Commissao declara que a cultura do arroz e

alii ensaiada ha muito pouco tempo, e em tao pequena escala, que

antes se pode considerar como um objecto de euriosidade do que co-

mo especulacao agricola, ou economica. Em todo o caso a Commissao

entende que'a cultura do arroz nao pode ser prejudicial senSo quando
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o mclliodo dc irrigacao adoptado for tal que os canteiros dos arrozaes
se aproximem nas suas condicoes rfs dos pantanos.

districto aomimstrativo DF. MRU= A opiniao da Commissao erca-
da neste Districto, concebida em muito poueas palavras, i todavia de
bastante pezo, porque assenta sobre informacoes obtidas dasCamaras.
e dos Medicos raunicipaes do Districto : ella 'conclue do seguinte mo-'
do= que a cultura do arroz sera innocente todas as vezes que se
derem as seguintes condicoes= 1

.« uma certa inclinaeao nosterrenos
dcsimados as searas do arroz = 2.« que os, canteiros* sejam de urna
Jiniilada exlensao=3. a

que tcnham marachoes largos e brines= 4."
que scjain circuindados dc mua valla com bastante doclive 5.* fr-
nalnicnlc, que logo depois da ceifa se destruam os comoros e se al-
queive o tcrreno, como tambcm o propoz a Commissao do Districto
de toimbra. Com estas condicoes a Commissao de Lciria entendc que
nao so a cultura do arroz e' innocente, mas que ella pode mclhorar a
salubridadc das localidades proximas a sitios pantanosos, como acon-
leceu ao paul d'Aboboriz proximo a Frcguezia da Amoreira no Coneo-
iiio de Obidos.

DISTRICTO ADMINISTRATIVO DE PORTALEGRE == Do Districto de Portale-
gre vieram dous relatorios, que o Conselbo Escolar reputa de gran-
de valor, porque pertencem a duas localidades aonde a cultura do ar-
roz tem tornado grandc dcscnvolvimcnlo

, que sao os Concelhos do
trayiSo

, e Ponte de S6r. A Commissao crcada na Villa do Gaviao
enuttindb a sua opiniao

, fundada simplesmente nas observacoes do
q«e se passa naquelle Conccllio , declara que nao se pode convencer
que as lebres inlermiltentcs que reinam em larga escala em volta
dos arrozaes no tempo da sua cultura, sejam cfleitos d'essa mesma
cultura, por quanto cssas raesmas molestias e com igual intensidade
reinam nas ootras localidades daquelle Concelho aonde nao ha searas
do arroz: alem d'isso declara a mesma Commissao, que dous metho-
dos «lc rega se usam naquelle Concelbo, e vem a ser o de estagnacao
periodica, e ode irrigate continua, que estc segundo methodo, sendo
imulo man vantajoso que o primciro, ainda ten alguns inconvenien-
ces

:
taessao=l. uma tal ou qua l estagnacao d'agua nos tabolei-

ros, mormentc na parte mais proxima aos comoros lateraes, incoiv
ymentc qiie scni lanto raaior> quanto ^.^ ^ ^ ^ superfjde===
- que no tempo da monda, da ceifa, etc. sendo necessario enxugar
«s canteiros evolve-se entao grande quantidade dc gazes mephiticos
pcla putrefaccSo das materias organicas= 3 .° que seja qualquer ome-

dc irrigacao que se empregue, as arvorcs, ainda as mais avi-

10*

M
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das de humidade , que existem dentro , ou proximas dos arrozaes ,

morrem logo depois do estabelecimento d'estes , facto que ja tinha

sido notado pelo Conde Gasparin, e que ellc attribuja a uma cspc-

cie de intoxicacao vegetal devida a intiltracao subterranea das aguas

dos arrozaes. Todavia a Commissao qucrendo combinar o progrcsso

d'uma cultura tao rendosa com as conveniencias da hygiene publica,

lembra alguns meios, que quando nao extingam, pelo menos possam

reduzir ao raenor grau possivel a influencia desfavoravel que os ar-

rozaes possam tcr sobre a salubridade publica : essas eircunstancias sao

== 1 .

a
a inclinaeao dos terrenos dos arrozaes = 2.

a que a irrigacao

seia feita, ou pelo mcthodo continuo pcriodico, ou pelo da inflltracao

= 3.
a que ostaboleiros nunca tenham mais dcdez palmos decompri-

mento sobre cinco de largura= 4.
a que a agua depois de servir ao

arrozal nao soffra embaraco, ou estagnacao alguma no sea desagua-

douro—S." que os diversos trabalhos da cultura do arroz posteriory

a sementeira nunca principiem antes d'uma hora do sol nado, nem tcr-

minem depois d'uma hora antes do seu occaso= 6V que immediata-

mente depois da ceifa sejam arrazados os comoros ,
e o campo do

arrozal. — Conselbo Escolar nota , que parte destas conduces ja

se acbam consignadas no trabalho d'um de seus mcmbros impresso

na Gazeta Medica de Lisboa de 16 dc Maio de 1854.= A Com-

missao de Ponte de Sor depois de ter visitado os terrenos aondc se

cultiva o arroz pode chegar a seguinte conclusao :
que a cultura do

arroz naquelle Concelho, em geral, nao era prejudicial i saude publi-

co^o 1,0 porque se reconhece que a insalubridade publica de alguns

pontos nao provem da cultura do arroz, mas sim da estagnacao das.

aguas nos terrenos dos arrozaes= 2.° porque depois que se comecou

a cultivar o arroz, nao se tern desenvolvido epidemia alguma, que se

possa attribuir a similbante cultura= 3.° porque as febres intermit-

tentes, sendo alii endemicas, tcm-se rcconhecido, que ha certo nu-

mero de annos para ca tem diminuido muito a sua frcqucncia= 4.
<>

linalmente, porque comparand© a slatistica dos obitos nos annos an-

teriores a" cultura do arroz com a dos annos poster iorcs a dita cul-

tura, ve-se que a mortalidade aetualmentc nao e tao grande como cm

outro tempo= Finalmente no Districto administrativo de Portalcgre

existem duas localidades, que sao a Freguezia da Margem, e parte da

Commenda, que sendo muito insalubres, quando cstavam cobcrlas de

paues e brejos, teem-se tornado muito mclhores depois da cultura da

arroz naquellas localidades.

DISTRICTO ADMINISTRATIVO DE SANTAREM = A Commissao destC Dis-
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tncto depois de declarar que as searas de arroz podem ser entretidas
por tres mctbodos dc irrigacao, a saber= continue o da estagna-
?ao c o de inflltracao

,
== ve em todos estes methodos de irrigacao,

ainda mesmo no dc infiltracao, bastantes eondieoes dospantanos, epor
1880 conclue, que, em these, a eultura do arroz e prejudicial I saude
publica

;
para isto interprcta a seu modo o mclhoramento que a Vil-

la de Alcacer do Sal tem tirado quanto a salubridade publica, da eul-
tura do arroz, c declara que as statisticas dos Coneclbos de Ulrne e
Muge provam que o estabelecimento dosarrozaes nestes Concelhos nao
melhorou as sues eondieoes de salubridade, contra a opiniao do Me-
dico daquellas localidades. Mas ainda assim, quando inculca os meios
bygiemcos que se devem empregar para obstar ao desenvolvimento
das molest .as que existem nas immediacies dos arrozaes , nao tem
duvida de aconselhar ao Governo que « quando proximo de qual-
quer povoaeao existissem pantanos, a qualquer proprietary devia ser
penniltido o convertel-os em searas de arroz » Quanto porem a todos
os outros preceitos, que a Commissao profwe para attenuar os effei-
tos de insalubridade dos arrozaes, elk nao fez mais do que lembrar
a este respeito, o que tem sido pondcrado e repetido por todas as ou-
tras Commissocs e pclos livros de hygiene publica.

conclusao = Conselho Escolar depois de examinar attenla-
mente os seis rclatorios que lhe foram prescntes, e observando a es-
cacez de factos, e dc dados statisticos, que elles apresentam, lembra
ao Governo, que poderia talvez ser util a nomeacao d'uma Commis-
sao especial, que fosse visitar as localidades aonde a eultura do ar-
roz tern maior desenvolvimento, como se fez em 1852 para oSudoes-
Je

da Franca, a fun de que obtidas statisticas rigorosas acerca dasa-
"bndade d'essas localidades, e da mortalidade com relaeao a popu-
lacao anterior e posterior ao estabelecimento desta eultura, podesse
depois sobre bases mais seguras determinar o que mais conviesse A
saude dos povos, e ao desenvolvimento d'uma industria taolucrativa
Todavia, como esteassumpto se tem cstudado profundamentc naquel-
les pa.zes propnos para a produccao do arroz, e como os diversos
membros do Conselho tenham cxaminado csta questao individualmen-
te, entende o mesmo Conselho que csta nas circunstancias de offere-
cer ao Governo de Sua Magestade as seguintes conclusoes, que po-
denam ser adoptadas como outras tantas bases da lcgislacao que
nouver dc regular o assumpto sem prejuizo d'esta industria agri-
( '»la

, e com muila vantagem da saude publica. Quasi todas cstas
regras se teem adoptado nos paizes cstrangeiros , e s3o as que as
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Commissoes consultadas propoem quasi unanimemente em sens re-

latorios.

t.
a
Permittir a cultura dos arrozaes = <•" nos terrenos pan-

tanosos= *«
p nos paues, ditos subterraneos, cujas aguas nao sc apre-

sentam logo a superficie do solo = 3. nos brejos e nos terrenos li-

toraes dos rios e ribeiras nimiamente huraidos.

2." Permittir tambem os arrozaes nos terrenos nao pantanosos.

uma vez que sejam convenientemente regados com aguas provenien-

tes de pantanos , de paues , ou dc terrenos nimiamente aquosos
, e

eujas condicdes dc salubridade possam melhorar com a subtraeeao das

mesmas aguas.

3.
R Permittir igualmentc os arrozaes como cultura de rotacao

quadriennal, tricnnal, ou mesmo bicnnal.

4." Permittir ainda os arrozaes quando regados pelo systema de

irrigacao por infiltracao , com tanto que as aguas contidas nas re-

o-ueiras marginaes dos tabolciros sejam frequentemente renotadas.

5.
a Permittir flnalmente os arrozaes, (piando regados pelo syste-

ma de'inundacao, ou dc alagamento, semprc que as aguas possam

ser continuas, ou frequentemente renovadas, ja na sua total idade, ja

parcialmcnle.

6.
a Nao permittir os arrozaes, quando o systema de irrigacao

atraz indicado nao poder ser corrigido pcla renovacao gend, 011 par-

cial das aguas, que estagnadas nos tabolciros adquirem entao pro-

pridades deleterias.

7.
a Nao consentir na irrigacao por alagamento, que as aguas es-

tagnem alem de oito dias nos tabolciros.

8." Prohibit as rcprezas, ou outro qualqucr meio de estagnacao

das aguas para entreter as irrigacoes dos arrozaes, sempre que es-

tas nao sejam renovadas por correntes sufficientemente copiosas para

imped ir a putrefaccao de seus contentos.

9.
a Facilitar opportuna e convenientemente o esgoto das aguas

das regas.

10.
a Determinar convenientemente a inclinacao dos terrenos dos

arrozaes, a grandeza dos taboleiros, a largura dos comoros e as aber-

turas para a saida das aguas.

1 1 ,

a Esgotar os taboleiros , arrazar os comoros ,
alqueivar os

terrenos dos arrozaes, tao proximo como possa ser da ceifa dos mes-

mos arrozaes.

12." Estabelccer a distancia a que os arrozaes eonsiderados co-

mo insalubres devem bear das graades povoacoes (mil mctros?).
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13/ Ordenar a plantacao de matas entre os arrozaes e as po-
voacoes.

14." Ordenar a adopeao de todas as condieoes bygienicas, que
devem presidir ao trabalho

, e o modo de vida* especial dos traba-
inadores dos arrozaes.

Finabhente, explicar e desenvolver por meio de regulamentos
a maneira por que devem ser executadas as antecedentes prescripeoes.
E' o que o Conselho julgou levar ao conhecimento de V. Ex.* para
os efleitos convenientes.

Somos ebegados «i allura, e a mais importanle parte do nosso
irabalbo; e tendo promeltido no comeco desta Mcmoria scrmos lo-
gicos, e imparciaes nas nossas consequents, csperamos cumpnr
religiosamenle a nossa promessa. Faremos" todas as diligencias pos-
siveis para nao estabeleecr principio aJgum pratico, que nao se de-
duza rigorosamente dos relalorios, que ja temos estudado, e analy-
sado: quando as nossas consequencias fo'rem os corollaries da cxp'e-
rieneia cselarccida e continuada d'algumas localidades faremos toda
a diligcncia para indicarmos quaes sao essas localidades, que fusti-
Oeam tao exuberantemente a nossa opiniao.

Sc alguma tcz um ou outro facto tambem referido nesta nos-
sa Memoria pareccr conlrariar qualrpier principio, que nos pareca
ser a consequencia logiea da experiencia d'outras muitas localidades,
»ao ommittiremos essa circunstancia, e faremos todas as considera-
coes que a gravidade do assumpto exigircm que se facam.

Podemos declarar com toda a franqucza, de que 'somos dota-
tlos, que nao temos motivo algum de interesse, ou de principios
scicriliijcos anterionnente professados, em virtude dos quaes sejamos
part.danos exclusivos ou da maxima liberdade da cultura do arroz
ou da suinrna restnecao desta industria agricola : amigos sinceros
da prospcr.dadc da nossa pallia nao desejamos por peas a uma fon-
te de riqucza tao productiva

; ims desvelados defensors da saude
dos povos, nao concorremos com a nossa opiniao para Ufa roubar
a troco dos maiores lucros, que esta ou outra cultura lbe podesse
•"'"i.strar. A nossa vida publica ate boje abi a apresentamos como
w*na forte garanlia da pureza de nossas intencoes.

A pruueira circunstancia que julgamos dever exarniiiar e se
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convein marcar a distancia a que os arrozaes devem ser permitti-

dos com relacao as povoacoes, que Ihe ficam em volta. Nos enter*

demos que essa rcstriccao e uma das clausulas esseneiacs dos re-

gulamentos, que se houverem de fazer ,
mas com algumas rnodi-

ficacoes. Todavia antes dc apresentarmos essas mod.hcacoes decla-

raremos com toda a franqueza que aconselhamos, e votamos por

essa providencia restrictiva por estarmos plenamente convencidos de

m,e nao e possivel entre nos, como o nao tern s.do nos outros pa,-

ZcS o estabelecer os arrozaes segundo todos os dictames c prece.tos

d'uiua hygiene esclarccida, e d'uma agricultura dlustrada
;
por quan-

to se assim fosse estamos convencidos que os arrozaes ainda esta-

belecidos no centrd das povoacoes nao prodimnam o menor mcon-

veniente nem aos habitantes d'essas localidadcs, nem mesmo aos pro-

nrios trabalhadores empregados no seu grangeio
;
mas como laes

circunstancias, senao sao impossiveis, sao pclo menos sumtnamenle

difficeis de se obtcr ou praticar, por isso e que ainda aconselbamos,

e inslaraos por essa protfdencia restrictiva na cultura do arroz.

A distancia absolute, que deve mediar cntre o arrozal e a po-

voacao, tern sido na legislacao dos diversos paizes marcada de dd-

(erentes modos : umas vezes tendo relacao a maior ou menor po-

pukcao da povoacao, seguindo essa distancia a razao directa dessa

populacSo como no Piemontc ; outras vezes essa distancia e calcu-

ada nelo resullado das experiencias acerca do raio dc influence

morbifica que se tern attribuido a cultura do arroz. Diremos com

franqueza que a primeira base e destituida de toda a razao saen-

tiflca, e tern so a seu favor um motivo ntibttno, que nos parece

pouco conforme com o zelo e desvelo, que a todo o Governo com-

nete acerca da saude publica tanto das grandes como das pequenas

povoacoes; a segunda base e summamente arbitrana, porque os fa-

ctos observados devidamente ainda nao provam ate onde se estende

o raio da accao malefica dos arrozaes. Por conseguinte a distancia

absoluta erne deve mediar do arrozal ao povoado, ou nao se deve

marcar, ou a marcar-se nao passa de uma fixacao dictada antes pe-

la nece'ssidade da creacao de um minimo prcciso c indispensavel ,

do que por forca de razoes hygienicas fortes e concludentes.

Mas algumas consideracoes locaes podem fazer com que essa

distancia seja ainda menor do que aquella que gcralmcnte se arbi-

ter para collocar as divcrsas povoacoes a abrigo da supposta accao

infecciosa dos arrozaes. Se uma montanba, se uma floresta se acbar

entreposta ao arrozal e o povoado, a cultura desta graminea pode
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fazer-se inuito proxima do cenlro da povoacao sera risco algum
;

pprque ncsse caso o obstaculo raechanico mettido cnirc a seara dp
arroz c a povoacao impcdira que as correnles do vento tragam do
arrozal para os habitantes das povoacoes raais proximas os eflluvios

inepliiticos nelle dcsenvolvidos. E o mcsmo que se leni observado
com os pantanos, e com oulros focos infccciosos.

A direccao dos ventos nos mczes que deeorrem de Agoslo a
Oulubro. Se cxcepluarmos a opiniao singular c insuslcnlavcl de Pa-
Jrent-Duehatelet sobre a innocencia da atmosphcra dos pantanos e
dos charcos, todos osoutros auctores de hygiene publica dcsde Varrao,
Columella, Vitruvio, e Lancisi ate Rigaud de Lille, Moscati e Tardi-
cu todos concordam que seja qualqucr qae for a materia denatureza
especial que pode produzir o miasma , esta e sempre possivel con-
dcnsar-se mais ou menos e produzir scus terriveis effcilos com maior
ou menor energia, bem como ser levada pelas corrcntes dos ventos a
maiores ou menores distancias infeccionando, cm quanlo conscrva cer-
to grao de condensaeao os seres vivos que respiram esscar assim em-
pregnado.inclusivamente alguns vegetacs (C. Gasparin) : estadoulrina,
ou antes esta consequencia dos factos mais bem averiguados em to-
das as partes do mundo, trouxe comsigo a designacao de area captiva
aquella localidadc ate onde se eslcnde o raio da accao malefica da
atmosphere paludosa. Na Asia as margens do lago Elton, e do Aral;
oa Africa os pantanos do Senegal ate a Cafraria, e o Delta do Nilo-
na America a embocadura do Mississipi c os lagos dos Estados Uni-
dos

; e na Europa a Escossia, a Irlanda, Sao Pelersbourgo, Roma c

Veneza confirraam desgracadamenlc esta funesta vcrdadc ! A legisla-
cao pqr consequencia quando marcar a distancia a que os arrozaes
podem Hear dasdiversas povoacoes, deve attender forcosamente a esta
ctEcunstancia

; e por isso essa distancia devera ser maior quando as
povoacoes ficarem a S. c a 0. dos arrozaes, e menor quando ficarem
a N. e a E.

; por isso que os ventos mais constantes cm Portugal na-
(jucllcs mczes suo os do quadrante de N. a E. Aldcagalcga, asRilvas,
Alcochclc, e Barroca d'Alva sao, cntrc outros, exemplos, que se po-
clem adduzir.

So por ventura qualqucr lavrador quizer converter una pantano,
urn cbarco, um sapal numa seara de arroz, ncsse caso a legislacao
deve ate favorecer cssa empreza agricola, ainda que o arrozal fiquc
mesmo ,1s portas dos moradores do povoado

;
porque por inuito vi-

cioso que seja o methodo de Culture adoptado para o arroz em qual-
quer locahdade, muito poor para a saude d'esse povo e o charco, o

MEM. DA ACAD— 1 .« CLASgE— T. I. P. H. 1 I
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pantano e o sapal : Alcacer do Sal e um documcnto irrefragavcl des-

la verdade : os pantanos, e sapaes das margens do Sado foram con-

wrtidos em scaras de arroz por alguns lavradores daquella Villa,

e desde logo o estado de salubridade da povoacao M outro abso-

lutamente : o numero de sezoes, c o dos obitos annuaes com rclacao

a populacao baixou logo consideravelmente, e note-se que a cuitn-

ra do arroz ncste Concelho tern apenas dez annos de duracao.

Mas no que sera neeessaria loda a vigilaneia e imparcialidade

da parte das aucloridadcs , e na eonfeccao dos regulamerrtos
,

pe-

los quaes se hSo de dirigir , e no modo de classif.car bem e prcc.-

samenle o ebarco, e o sapal ; e que nao vao por abuso, on patronato

permittir que se convertam em arrozaes nao esses focos permanentes

de infeccao ; mas sim varzeas, e campinas que podenam servir para

outras culturas innocentissimas, mas muilo menos lucrativas do que os

arrozaes Esta ambicao desenfrcada de lucres espantosos, e que tern,

por abuso ou desleixo das aucloridadcs, feito com que povoaeoes sa-

lubres se tenbam tornado inhospitas, e com que algumas vezes a po-

pulacao tenha feito justica por suas proprias maos: o que e sempre

anarchico e horrivel.

O dircito por tanto de propriedade, que tao ousadamentc se in-

voca, nao podera ser cxercido quanto a esta emprcza agncola sem al-

gumas reservas ou rcstriccoes feitas em beneficio da commumdade,

e para manter o estado mais lisongeiro, que for possivel da salubri-

dade dos povos ; objecto este que nao pode deixar de mercccr a mars

desvelada sollicitud'e da parte dos Govcrnos, e ao qual devem ser sa-

crificados, dentro dos limites do justo, os lucros amda OS ma.ores,

que possam provir da cultura do arroz; quer aos particulares, quer

ao fisco Seria mesmo facil demonstrar que uma industna qualquer

por mais lucrativa que fosse, augmentando a insalubndade de um

paiz dizimando seus habitantes, e impossibilitando outros para tra-

balb'o dentro em um curto espaeo de tempo tornaria esse estado po-

bre, e miseravel ;
porque lhe roubava d'uma maneira singular a mais

copiosa fonte da sua riqueza o agente do trabalbo. E por isso nao so

os principles bumanitarios, mas ate os economicos dictam, e ordenam

imperiosamente tacs rcstriccoes.

Mas em verdade 4 sobre o modo das irrigates que a aecao da au-

etoridade local deve ser exercida com a maior vigilaneia, ecom omais

enereico rigor, t o processo da rega, a quantidadc da agua, oseu 69-

goto* e rcnovamento o que indue decidida e exclusiramente sobre a sa-

lubridade ou insalubridade do arrozal. E esta uma conviccSo proton-
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da, a que chegamos depois do estudo que havemos feito acerca do
objecto, e depois sobre tudo da leitura e meditacao dos divefsos re-
latonos parciacs, que fazem a parte mais importante desta Memoria.

Quanto mais o arrozal se aproxima dascondicoes dopantano pe-
lo vicioso methodo da sua irrigacao, tanto mais nociva e a' saudc
publica a cultura do arroz. arrozal nao se pode cohsiderar como
loco de infeceao senao quando a sua irrigacao deixa de ser feita se-
gundo os principios da seiencia. Diversas causas influem para que
o arrozal se converta n'um foco de infeceao paludosa ; mas duas sSo,
quanto a nos, as principaes : falta d'agua, e mao methodo no processo
de irrigacao; o mao methodo no processo de irrigacao pode provir
ou da ignorancia do lavrador, ou da mesquinhez no grangeio da sua
seara. Quando a vestoria demonstrasse que a agua de que o lavrador
podesse dispor para a irrigacao do seu arrozal nao fosse a sufficiente
para o irrigar period icamente, eque os alagamentos naopodessem dei-
xar de conscrvar sempre a mesma agua sem renovacao, e de mais a
mais com pequena altura (algumas polegadas), taes'culturas d'arroz
devenam ser absolutamente prohihidas: mas quando o arrozal, tendo
agua sufficiente, se lornasse um foco de infeceao por negligencia, igno-
rancia, ou indesculpavel ambicao do lavrador, die deveria ser coagido
a amanhar o arrozal cm conformidadc com os preceitos de regula-
mentos policiacs, que previamente se Ihe haviam de communicar.

estudo desta importante questao torna evidente que as irriga-
coes feitas por corrente continua, por corrente intermittente mas den-
tro em periodos eertos c curtos, e por infiltracao sao innocentes para a
saude publica

;
mas qm a irrigacao por estagnacao e summamente

nociva nao so a saude dos trahalhadores empregados no grangeio do
irroz, mas mesmo a dos habitantes mais proximos do arrozal. E ne-
cessario com tudo advertir que os primeiros trcs processos de irriga-

te ]»osto que innocentes em si, podem tornar-se nocivos em virtude
des

:P
rezo

» que pode dar-se d'um ccrto numero de circunstancias,
que os lazem

^
aproximar da irrigacao por estagnacao ; taes sao por

exemplo a ma collocacao c direccao dos alagamentos uns a respeito
dos outros que pode fazer com que a agua se nao rcnovc junto dos
sens angulos, c so no meio, o que produz a putrefaccao das substan-
cias orgamcas ncssas partes oade a agua se conserva estagnada : onao
ter esgoto odeposito ondc esta a agua, que ja serviu a irrigacao, escr
muito proximo da seara, o que faz que esse deposito seja um verdadeiro
pantano: a natureza do sub-solo nos arrozaes regados e'specialmente por
infiltracao, podendo fazer pela sua impermeabilidade com que a agua com

11 »
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os delrictos putridos seja. conduzida por infdlracao subterranea a Ion-

gas distancias produzindo bastantes dos males das agoas encharcadas.

E tarnbem necessario advertir que a agua que tem de servir A

rega dos arrozaes nao seja uma mistura d'agua doce com agua sal-

gada
;
porque nesse caso o arrozal participara' de toda a malignidade

dos pantanos,' que conteem a mistura das duas aguas, e que sao os

mais nocivos para a saudc. Em Portugal da-se este tocMiveni.ente

n'alguns Concelhos cultivadores de arroz.

Quando o arrozal e regado por agua eorrentc periodicamente,

os comoros devem scr mais altos, e a quantidade d'agua eontida nos

alagamentos deve chegar a uma altura muito maior do que aquella

onde deve chegar quando o arrozal e regado por agua corrente
;
pois

que nas aguas estagnadas a accao do calor solar f'avorccc a putrefac-

cao das substancias organicas so ate ccrta profundidade
; ora se a

esta profundidade a accao solar encontra ja osolo coberto deimmen-

sas substancias organicas, a putrefaccao tera lugar n'uma maior esca-

la, e a accao morbiflca d'essc arrozal sera muita analoga a dos sa-

paes: inconveniente que se nao da no rncthodo de irrigacao conti-

nua, ou perenne.

Por incidenle diremos, que a vista de todas eslas rellexoes e

eircunstancias, se deixa vcr a utilidade e absoluta necessidade da ins-

truccuo agricola ; creando lavradorcs esclarecidos, que nilo so cul-

tivem as suas terras sem prejuizo da saudc publica, mas de quem

o Governo se possa servir para a cxccucao das suas ordens neste,

e n'outros assumptos de policia agricola. Eu espero conliadamcnte

(pie passados alguns annos quando o Institute Agricola de Lisboa

tiver dissiminado pelo paiz um avultado numero de scus alunmos,

a cultura do arroz, bem como todas as praticas agricolas se exe-

cutarao com tal grao de perfeicao, e com tanta racionalidade que

a" accao do Governo quasi que se poderS dispensar para este, como

paraoutros muitos ramos de applicacoes ruracs. Nao e esta de cer-

to a menor vantagem alcancada por esta instituicao que tantas dil-

(iculdadcs, e tantas contradicoes teem vencido.

Dcpois de todas as consideracoes e restriccoes que devem scr

feilas d cultura do arroz quanto a distancia em que o arrozal deve

ficar do povoado, e f[uanto as regras que se devem seguir no proces-

so da irrigacao ; deve depois d'isto a auctoridade por meio de vesto-

rias de peritos conhecer qua! e a natureza do solo c do sub-solo da

localidade, onde tem de se estabelecer o arrozal ; a cxperiencia tern

demonstrado, c a sciencia confirmado que os solos calcareos, com sub-



DA CULTURA DO ARROZ EM PORTUGAL. 85

solos mais ou mcnos permcaveis, sao aquelles, onde os arrozaes se
podcm estabelecer, e por consequent permittir com menor risco pa-
ra a salubridade publica

: circunstancia esta, que pode e deve modi-
bear, ate certo ponto, as restriccoes impostas e reclamadas pclas ou-
tras consideracoes.

A hora do dia etn que o trabalho da cullura do arrozal espe-
cialmente a monda, e a eeifa, deve principiar e acabar e urn objecto
de tanta importancia, que nao deve esquecer nos regulamentos

'

que
bouverem do se fazcr para a cultura doarroz. A cxperiencia temde-
monstrado constantemente que o espaco do dia que decorre desde o
comcco do trabalbo ate que o sol nasca, e aqucllc que vai desde o
seu oecaso ate que o trabalbador largue o trabalbo sao as duas epo-
cas do dia em que ainfeceao miasmatica do arrozal viciosamente cons-
truido se verifica com maior intensidade, e que ataca urn maior nu-
»iero dc trabalbadores. Nas localidadcs nimiamcnte sazonaticas aspcs-
soas que pela sua posicao social, ou pcla sua prudcncia nao se exude
tanto nestas duas epoeas do dia sao tambera aquellas que sao me-
nos accommettidas das fcbres intermiltenles paludosas. Esta circuns-
tancia e' evidentcmente reconbecida nas nossas possessors africanas
onde reinam cndcmicamentc cstas febres. A scicncia tem-se encarre-
gado de dar uma explicate- satisfactoria dcste facto. Sendo pois isto
assim como o acabamos dereferir; e da maior utilidade que os regu-
lamentos, que houverem dc se fazer para cvilar os males provenicn-
tes da cullura do arroz previnam esta bypotbcse ordcnando (pie os
trabalbos dc enlretenimento das searas de arroz so possam principiar
uma bora depois do sol nascido , e acabar uma bora antes do seu
oecaso.

Mas relalivamcnle a hygiene do trabalbador que se emprega m
culture do arroz nada ha que tenba uma influencia tao decidida so-
brc a sua saudc como a qualidade da ague, que clle bebe. Muitas vc-
zes se tern attribuido a influencia do arrozal o que e simples e uni-
camcnlc cttcito da pessima agua de que usam os desgracados traba-
lbadores da cullura doarroz: esta circunstancia verif.ca-sc nao so
com relacao a esta cultura, mas a respeito de muitas, que tern lusar
em algumas povoacoes do nil do Tejo, e com especialidade nas Iczi-
nas no tempo das ceifas. Destc modo nos vemos que nos Concelhos
dc S. Thiago do Caccm, de Cezimbra, e da Moita e Albos Vedros a
ma qualidade da agua que bebem os trabalhadores dos arrozaes con-
corre tao poderosamente para a manifestacao das febres intermittcn-
tes do (jue cstcs desgracados sao vielimas^ como a propria infeceao
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paludosa dos alagamentos do arroz quando o processo de irrigacao e

vicioso, e feito contra todos os preceitos da sciencia. Nas lezirias do

ribatejo tcm-se observado milhares de vezes que os trabalhadores su-

<rC itos as mesmas causas infecciosas, sao com tudo accommettidos, ou

r,ao accommettidos das febres intermitentcs segundo elles i'azem uso

ou deixam de fazer da agua encbarcada do campo para beberem I

uma bilha de agua potavel trazida d'uma localidade diversa daquella

ollde tern lugar o trabalho basta muitas vezes para preservar estes

fles°racados d'uma molestia, que trazendo apoz si a cachexia paludo-

sa os impossibilile para scmprc da adquisicao dos meios da sua parca

subsistencia ! o trabalhador dosnossos campos, o maltez propnamente

dito e o bomem trials infcliz e mais desconsiderado que sepode ima-

ga&t : trata-se com muito mais cuidado d'um boi, ou d'uma besta

do que d'estes desgracados, que por ignorancia propria e brutalidade

indesculpavel dos proprietaries da terra raras vezes attingem a viri-

lidade dotados de boa saude

!

A ultima providencia, que lembraremos, como da maior impor-

laucia para tornar innocente a cultura do arroz, vem a ser a do cui-

dado na hygiene do trabalhador empregado no grangeio do arrozal

;

alguma cousa ja dissemos a este respeito fallando da agua quebebem

os^trabalhadores do arrozal, e geralmente os das lezirias ;
mas e, ne-

cessario cuidar de mais alguma cousa do que da agua que bebem es-

tes desgracados. Um grande numero de relatorios, que temos exami-

nado sao uniform©, em declarar que a experiencia demonstra, que e

trabalhador empregado na cultura do arroz est* tanto mais abngado

da accao mephitica dos miasmas pantanosos quanto mais salubre o

mais restaurante e a sua sustcntacao ,
quanto mais distante hca do

arrozal quanto mais bem reparado anda, e quantos mais commodos

Soza em sua casa no ccntro dc sua pobre familia ;
equc pelo contra-

rio o maltez que nao csla ainda aclimatado, que vivcmiseravelmcntc,

que dorme na casa da malta mal coberto, e sem alinho ou conlorto

algum, passando mesmo algumas noites no tempo da ccifa noproprio

campo exposto a todas as vicissitudes atmosphericas, esse infelizmentc

e preza das febres intermittentcs c paludosas ; as quaes chega a con-

trahir repetidas vezes no mesmo anno, acabando quasi sempre pcla

cachexia pantanosa lao conhecida nas margens do Tejo, do Sado, e do

Mondego.

Se a leo-islacao obrigasse a pagar maiores salanos aos trabalha-

dores do arrozal,' ou se o dono da seara fosse obrigado a ministrar

aos trabalhadorcs desta cultura, especialmcnte no tempo da monda e
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da ceifa, uma boa alimentacao e mesmo alguma Lebida alcoolica, o
vinho por exemplo, eu estou conrencido que a saude do trabalhador
do arrozal nlo tcria nada a sofirer, on sofi'reria muito raenos do que
actualmente soffrc. E as lucres da cultura do arroz sao taes que po-
dem muitobcm com lodas cslas despezas. N'algumas loealidades, on-
de a culture do arroz e feita menos empirieamente, teem-se notado owe
os trabalhadorcs do campo gozam demelhor saude, edemelhor appa-
rencia depois da introduccao desta cultura ; e a razilo e porque os des-
graeados trabalhadorcs alcancando melhorcs salaries do que anterior-
mente tinbam, ficam por isso nas circunstancias desoffrer menosprb.
vacoes do que soffriam antes da cultura do arroz. Tanto pode a hy-
giene !

Taes sao as considerables, que o estudo alurado desta queslao,
e o exame escrupuloso e desprevenido dos diversos relatorios feitos
acerca da cultura do arroz com referenda i saude publica, me sua
citaram

;
e que tenho o prazer do apresentar como base d'uma le-

gislaeao rational e esclarecida acerca dura assumpto tao transcm-
dente.

Ha dons objeclos praticos na cultura do arroz dc que a !e-
gislacao, que dove regular csta industria se deve encarregar, e ordc-
nar

;
e vem a scr o alqueive do arrozal depois da colheita, e a pra-

tica dos afolhamentos na direcciio desta cultura. Pelos relatorios, que
extractamos

, c commentamos ncsta Memoria se deixa ver que' em
muitas loealidades a e'poea em que apparcce maior numero de febres
miasinatieas em volta dos arrozaes e logo depois da ceifa do arroz:
duas razfics explicam satisfactoriamente csta coincidencia, e provam
ao mesmo tempo que nao e propriamente ncsta planta , nem nesta
cultotmj que existe algum quid especial

, que desenvolva as febres

;

mas sim que asendemias das visinhaneas dos arrozaes dependem sim-
ples e exclusivamente do mau methodo da cultura, edo pessimo sys-
tema de irngaeao, (pie os l'azcm aproximar das circunstancias do panta-
no, e do charco

: essas duas razees sao, primeira, o ficarem os alaga-
mentos do arrozal quasi em sccco, e mesmo em secco, c por con-
sequent os detnetos animacs c vegetaes que nelles existiam iica-
rem nas melhorcs circunstancias para apodrccerem ; c isto nos ma-
zes de Agosto c Septembro debaixo da accao d'um sol abrasador

:

segunda o sobrevirem as primeiras aguas do outono acbarem os
alagamentos feitos, c os comoros levantados, e por isso a agua es
faguada produzir os mesnios efleitos dos charcos , e dos pantanos

;

e aslcbrcs chamadas autumnaes serem orcsuliado desta incuria, edes-
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le desleixo agricola, e hygienico. Os regulamentos, por lanlo, devem

prevenir este grandc mal, e esta poderosa causa de insalubridade

publica, ordenando os alqueives seguidos o mais proximamentc (jue

for possivel a ceifa dos arrozaes. Em alguns Concelhos productores

d arroz ja se observa esta boa pratica, como em Alcacer do Sal;

porem como ella torna o amanho do arrozal mais despendioso e

por isso que ella nao tem sido segnida cm toda a parte
; mas logo

que os lavradores se convencerem, o que e facil, que o alqueivar

cedo e retribuido largamente pela colheita future ,
ellcs por sen

proprio interesse, e independentemente das consideraeoes hygienicas,

o farao. Este alqueive misturando com o solo o fundo dos alagamen-

tos ricos em matcrias organicas, e quasi turfosos scrao urn poderoso

adubo para as terras; adubo que perdera toda a sua energia e ferti-

lidade, deixando-o esterilisar por uma evaporacao longa, e inutil ; e

alem d'isso a camada mais profunda do solo tera mais tempo para

se meteorisar, e por isso no anno seguintc nao se encontrara crua, e

como tal improductiva. For outro lado se o alqueive nao destroe logo

depois da ceifa os alagamentos, estes com as primeiras aguas do ou-

tono enchem-se, e reassumem o caracter de verdadeiros charcos, os

quaes tendo entao, alem de todas as outras substancias organicas, o

rastolho que ficou da seara ccil'ada, dentro em pouco tempo se tor-

nam um foco poderosissimo de infeccao. Mas serd sempre possivel al-

queivar logo depois da ceifa nos mezes d'Agosto e Septembro ? a na-

tureza do solo, o modo por que o anno correu, e a qualidade dos ins-

trumentos agricolas adoptados pelo lavrador, e que hao-de resolver a

duvida; comtudo esta ultima circunstancia, macbinas aratorias aper-

feicoadas, e um poderoso meio de resolver convenientemente nao so

este, mas outras muitas difficuldades agricolas: oxala que o sen co-

nhecimento estivesse mais vulgarisado pelo paiz, onde resta a fazer

tudo nestc sentido.

Uma outra providencia que nao deve esquecer na legislacao, ([lie

tiver de regular a cultura do arroz, vem a ser a de obrigar o cul-

tivador a fazer as searas do arroz por meio de folbas, ou pelo syste-

ms cbamado alterno. Ligamos a esta disposicao summa importancia.

Se os nossos agricultores tivessem pleno conhecimento da sciencia que

professam, e dos seus verdadeiros interesses a cultura do arroz esta-

ria |d ha muito sugeita ao systema alterno, independentemente das

vantagens, que d'esse systema podem resultar para a saude publica :

um systema de cultura, que n;Io cansa ja mais a terra, e que aferti-

lisa eonstantemente nao pode ser regeitado, nem esquecido quando a
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agriculture se considers economicamente ; mas o nosso proposito e
tratar destc systema dc culture com relacSo ao arroz pelo lado by-
pemco da salubridade publica. Sc a cultura do arroz neecssariamen-
le hade iazcr com que alguns mezes do anno o terrcno contenha os
aiagamentos com agua eslagnada, especialmentc quando a rega nao
e teita j)or agua corrcnte

; e cvidenle que no systcma de folhas, on
seja bisannual, triennal, quadrieimal a mesma supcrbcie de terreho dei-
xara de oflcrccer csla qualidade scmipaludosa urn anno, dous annos,
ou tres annos confonne a altcrnacao for de dous, tres, ou qualro
annos

;
c por isso os inconvenientes que a" saudc publica causam os

arrozaes venficar-se-bao menor numcro dc vezes n'um dado perio-
do. Mas rcdarguir-nos-bao dizendo : prima, alguns lerrenos dcslinados
para os arrozaes

;
os pantanos, os sapacs, nao siio proprios para ou-

tra cultura : sccundb, e se nos annos, em que se nao cultivar o ar-
roz o lerreno nao dcixar dc ser urn pantano a saude publica nao
so nao melborara', mas pcorard scgundo os nossos principios ! Ile-
ilccl.rc.nos porem que terrcnos so" pro])rios para uma especie dc cul-
tura nao se conbeeem : os melboramcntos feitos ao solo pelos diver-
SOS proccssos da scierieia criam aptidocs para culturas ale entao des-
conbecidas

;
mas quando o sapal ou o pantano deixar de se fabricar

para o arroz, para bear depousio como pantano, ou sapal, entao com
tal negbgeucia c desprczo dc todos os bons principios, e utcis prati-
cas, diremos que mais vale o arrozal conslante do que esse syslcma
dalbufeira. Mas quando a sciencia agricola cstivcr divulgada c gene-
ralisadapelo nosso paiz, quando o lavrador soubcr conciliar a pratica
esclarecida de sens avos com os progrcssos scguros c lirmes das dou-
innas agronomics, espero cu que entao scnao lacam deslasobjcccoes
tilbas da msncuua c da ambicao illiinitada dos seareiros.
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QUESITOS A ODE SATISFIZERAM OS DOZE GONCELHOS DO DISTRICTO ADMIHISTRATIVO DE LISBOA.

QLESITOS

NOME DOS CONCELHOS I RESPOSTAS DADAS.

ALCACER

1." Ha que tempo se cultiva o arroz nas diver-
sas localidades do Concelho?

2.° Que culture tinham antes da cullura do ar-

3.° Eram terrenos alagadicos ou pantanosos?

4.° Quaes eram as moleslias mais frequentes nas
immediacocs daqucllas localidades antes da cullura
do arroz ?

S.° Quaes as mais frequentes depois da mesma
rultura ?

6.° Ale que extensao parecc manifeslar-se a ac-
cao moibifica des arrozaes?

7.° Em que dirccoao ficam os arrozaes em re-
lacao as maiores povoacoes do Concelho'?

S.° D'essas povoacoes quaes sao as raenos salu-
bres ?

9.° Qual o numcro dc obilos por anno antes da
cullura do arroz? e depois d'ella ? calculados pelo
termo medio de tres annos successivos?

^

10." Qual a populacao em relacao a cada um
d'estes tres annos?

11.° Qual o termo medio das vidas nos logares
sugeitos a inilucncia dos arrozaes ?

12.° Qual o termo medio das vidas nos outros
logares?

13.° A cultura do arroz e continua, ou por fo-
lhas?

14." Qual e o syslema d'irrigacao adoptado?
Que altura lem os taboleiros? e que altura tcm a
agua nelles contida?

15." A agua e corrcntc ou encharcada?

16.° O solo em que assenta o arrozal 6 barro,
area, ou terreno calcarco?

17.° A que horas principia c acaba o trabalho
nos arrozaes?

18.° Qual e a sustentaeao dos Irabalhadores ?

19.° Soffrem mais os Irabalhadores proprios da
localidade, ou os de fora ?

20.° Bebem todos agua da localidade dos arro-
zaes? eessa agua tem ascondicoes d'agua polavel?

21.° Quaes sao as horas do dia, cm que mais
frequenlemente costumam adoecer os trabalhadorcs
dos arrozaes ?

22.° Tcm-sc por ventura rcconhccido que a hy-
giene dos trabalhadores dos arrozaes os preserva
da infeceao paludosa?

23.° Em que epoca do anno costumam ser mais
frequentes as febres dos trabalhadores dos arro-
zaes ?

2f-.° Em relacao a cultura do arroz, durante que
trabalho da mesma cultura costuma ser maior o nu-
mero de accommettidos?

10 annos

Terras incultas

Pantanos

Febres inlcrmittenlcs

Febres intcrmittentes

Indelcrminada

Emtodas asdireccoes

Montalvo

S. THIAGO DO CA-
CEM SINES

Folhas, e pousio

Irri gac,ao conlinua :

altura da agua

1 j pa lino

Corrente

Argilo-silicioso

De sol a sol

Dc boa qualidade

e vinho

Os de fora

Da localidade, e e

potavel

Ale as 2 da tarde

Affirmati\amcntc

20 annos

Quasi incultas

Quasi pantanos

Febres intermitlenlcr

Febres intcrmittentes

Indelcrminada

N. eN.O.

Santo Andre , Meli-

des , e S. Domingos

Em Santo Andre
antes S4 depois 36

Em Melides
antes 46 depois S9

Tem augmenlado a

populacao

Em Santo Andre 24
annos

22 a 32 amies

SETLBAL ALCOCIIETE M01TA— ALHOS
VEDROS PALMELLA

10 annos

Cereacs, leguminosos

Nao alagadicos

?

Febres intcrmittentes

Indelcrminada

N. E. S. E.

Ribeira daJunqueira,
dila dos Moinhos

De Agosto a Setembro

Mondas

Continua

Irrigacao conlinua,

altura d'agua 1 palmo

Corrente

Argilo-silicio-cal-

careo

Depois do sol nado,

c antes do occaso

Boa

Os menos habituados

Da localidade e e boa

Nao tem hora dctcr-

minada

Evidcntemenle de-

monstrate

Outono

Depois das ccifas

100 annos

Terras incultas

Pai'ics, pantanos

Febres inlermittentcs

Febres intcrmittentes

Ale meia legua

E.

Nao ha outra povoa-

eao alem da Villa

Continua, e por folhas

Irrigacao perenne
Altura da agua

1 '- palmo

Corrente

Mixto

Depois do«oj nado e

antes do occaso

Peixe salgalo
, pao

dc rala

Os da localidade. Os
dc fora nao ceifam

Boa agua

Nao ha hora clctcr-

minuda

E' provavel, mas falla

o esludo dos factos

Alto Estio

Monda, e ceifa

Por folhas

Continua periodica :

altura dn agua
1 palmo

Correnle

Silicio-argilo-calca-

reo

Depois do sol nado,

e ao sol posto

Ordinaria

Todos sao de fora do

Concelho

Optima agua potavel

Dc madrugada

E' provavel, mnsfal-

tam factos averi-

guados

De Julho a Ouliibro

Mondas , ccifas , c

dcbulha

16 annos

Searas , Paues

Cultos c incultos

Febres intermittentes

Febres interim Itcntcs

Indelcrminada

Em todas

Rilvas, Barroca dc
Aha

A populacao tem au-

gmentado

1

Poucos annos

Searas , Paues

Cullos c incultos

Febres intcrmittentes

Febres intcrmittentes

Indctcrminada

Em lodas

Coina , e Alhos Vc-
dros

Em Coina tem dimi-

nuido imiito

100 annos

Searas, Panlanos

Cullos e incultos

Febres inlcrmittenlcs

Febres intcrmittentes

Indelcrminada

N. e N. E.

CEZIMBIIA

Por folhas

Conlinua periodica :

altura da agua
1 palmo

Corrente

Terrenos salgados

As mesmas que nos

outros trabalhos

Gcralmente ma

Os dc fura

Agua polavel

Manha ccdo e noi

linha

Indue c muito

Dj Agosto a Setembro

Mondas

Continua

Es'.agnada, c pouca

Encharcada

Silicioso

As mesmas que nos

outros trabalhos

Ma

Os dc fora

Uma boa e outra ma

A populacao crcscc

40 a SO

SO a 60

Conlinua

Irrigacao perenne

Corrente

Calcarco

As mesmay'que nos
outros trabalhos

Ma

Os dc f6ra

Boa agua

Indue c muito

Sachas, mondas, ena
qucda das petalas

Indue e muito

Dc Julho a Outubro

Monda

15 annos

Searas, Batatas

Cultos quasi todos

Febres intermittentes

Febres intcrmittentes

Ir.dclerminada

N. E.

Alfarrim c Avanna

Antes 110
Depois 120

A populacao au-

gmentou

45 annos

50 annos

Conlinua

Irrigacao perenne :

altura de agua
3 palmos

Correnle

Argilo-silicioso

Ao nasccr e por do sol

Ma

Tanto soffrem os dc

fora como os da lo-

calidade

Ma, c das localidades

do arrozal

ALEMQUER

11 annos

Nenhuma

Pantanos

Febres intcrmittentes

Febres inlermittentcs

AZEITAO

N. E.

Antes 9 Depois 7

Antes 232 Depois 249

40 annos

Depois 60 annos

Continua e por folhas

Perenne : agua dos

canteiros 2 pollc-

gadas

Correnle

Mixto

As mesmas que nos

outros trabalhos

Oidinaria

Os de fora

14 annos

Ccrcaes, leguminosos

Alguns alagadicos

Febres inlermittentcs

Febres intcrmillontcs

ALCOENTRE CRANDOI.A

N. e N. E.

Antes 57 Depois 53

Antes 2500
Depois 2380

50 annos

Continua, c por folhas

Duas polegadas de
agua dc altura

Corrente

Argilo-silicioso

As mesmas que nos

outros trabalhos

Ordinaria

11 anm s

Ccrcaes

Nao alagadicos

Ncnhumas

Ncnhumas

Aljuber

Nao ha differenca

antes c depois

Antes 2916
Depois 3141

60 annos

60 annos

Por folhas

Irrigncao conlinua

Corrente

Argilo-calcareo

Nao ha regra

conslante

Ordinaria

60 annos

Incultos

Terrenos alagadicos

Febres intcrmittentes

Febres intermittentes

N. E.

As aIdeas altas

Antes 90 a 100
Depois SO a CO

Nao se tejn conhecido

induencia alguma

Verao, c Outono

Monda

Potavel

Nao

As mesmas cpocas

que nas outras locali-

dades

Muito boa

A noile c debaixo do

sol intenso

Nao

Agosto a Outubro

Depois da ceifa

50 a 60 annos

Por folhas

Irrigacao continua

Corrcntc

Argilo-silicioso-cal-

careo

Depois do sol nado,

e antes do occaso

Boa

Os dc fora

Excellentc Optima

A hygiene preserva

muito mais

Junho e Julho

Ceifas c mondas
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RECONHECIMENTO

GE0L0GIC0 E IIYDROLOGICO

TEBHENOS DAS VISINIIANCAS DE LISBOA COM RELACAO AO ABASTECIMENTO DAS

AGUAS DESTA CIDADE.

PIUMEHU PARTE.

GEOLOGIA.

1/ SECCAO.

coivnciiiatAcAo piiysICJl jm» s<*l,o.

J^escripctio geral e divisao cm. dons masskos.— A cidade dc Lisboa
esta edificada e distribuida sobre todas as desigualdades dum grupo
de eollinas que occupam a margem dircita do Tejo e sc prolongam
para o norte n'uma extensuo dc 1,5 a 3 lulometros, attingindo 100
a 120 metros de altitude sobre o nivcl do mar , descahindo depois

mais ou mcnos rapidamentc para uma depressao, que forma em par-

te o valle de Alcantara
, e cerca a cidade na sua maior cxtensao.

Para aiem dcsta depressao todo o tcrreno que Hie fica adjacente tor-

«ia a sobir a diversas alturas , e estendendo-se pelos quadrantes de
noroeste e nordeste, 4 dividido, pclo valle que vai deCarnide a Lou-
Ks

. em dous massicos de desigual forma e grandeza. Um destcs oc-
**uPa a parte oriental e nordeste, e o outro a parte occidental e no-
rdeste da cidade de Lisboa , indo ligar-se proximo de Carnide por

1 •
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um collo no qual se dividem as aguas que vertem sobre os ribeiros

d'Alcantara e de Odivellas.

Massico oriental. — massico oriental tern proximamente a

forma d'um losango muito alongado disposto de SSO a NNE occu-

pando a zona que decorre de Bemfica, Palhava, e Poco do Bispo ate

a" margem dire.ta da ribeira que vai de Friellas a Saeavem, tendo

nfete sentido J 5,5 kilometres por 6 de largura media. E hmitado

a SE pelas escarpas abruptas que formam a margem direita do Tejo

entre Lisboa c Sacavem, e indo igualmente formar a margem direita

da ribeira que vein de Friellas, limitam este mesmo massico pelolado

do norte , em quanto a sua superOcie levantando-se de SE para NO

ou desde a aresta superior da escarpa sobranceira ao Tejo ims 20'",

vai ganhar as maximas altitudes de 100 a 150"' sobre a aresta supe-

rior da escarpa que limita por NO o referido massico , e que forma,

a vertente oriental que borda o valle de Carnide a Loures.

Pelo S e SO estende-sc toda esta parte do terreno pelo Lumiar,

Carnide, c Porcalhota, a formar o eollo acima indicado, licando limi-

tado pelo valle de Alcantara que corro de HO a SE ate Setc-nos,

tomando nesle ponto a dircccao SSO ate encontrar o Tejo em Alcan-

tara, vindo assim todo o solo de Lisboa a fazcr parte integrante do

massico oriental.

Diversos vallcs, como odeChellas eoutros, produzem asmaiores

desigualdadcs que se observam nesta parte do solo ,
devendo porem

notar-se que sendo todos elles parallels ao valie do Tejo
,

correndo

por consequent de SO para NE cortam o massico perpendicular-

menle a sua inclinacao geral, scm conatudo dividirera cm outros

massicos independentes. Todos os mais accidcntcs se reduxem a pcque-

uos valleiros, sem importancia sensivel no rclevo, c as coroas de al-

gumas eollinas mais elevadas, taes como a da Boa-vista, e da Arnei-

xoeira, que attingem as altitudes de 160 a 162m .

Massico occidental. — Pelo que toca ao massico occidental, que

como disse esta separado do prccedentc pelos valles de Alcantara c

d'Odivellas , estende-se ate ao oceano , indo formar a linha da costa

desde o Cabo da Roca ate a ponta mais meridional da mesma costa.

AoSul e limitado pela margem direita da grande bahia do Tejo, que

mais ou menos escarpada corre desde as proximidades de Cascaes ate

Alcantara , e d'abi subindo o solo successivamente para o Jado do

Norte, termina por uma importante linha divisoria d aguas, que na-

turalmente separa este massico do terreno adjacente. Esta linha di-

visoria que passa pelos pontos cuiminantes da serra de Cintra, na al-
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tura de 300 a 500
m

sobre o mar , e na direccao do Poonte a Nas-
cente, separa as aguas que vao directamente ao oceano das que des-

cem para o Tejo, depois inflecte-se para ME indo pelo Algueirao, on-

de desce d altura de 1 83™, e tornando a subir na mesma direccao
ate aos altos da Piedade e da Tapada, junto ao Sabugo, onde tem 323"
de clevacao, divide as agjas que vao d ribeira de Cheleiros, as que
vao para a ribeira de Loures , e as que descem pelo mesmo massico
para virem ao Tejo abaixo do Lisboa. Daquelle ponto descahe para o
SE, dirigindo-se pelas akuras de D. Maria e de Canecas com 290 e

23

l

m
daltitudc , e tomando bnalmente a direccao do sul vai petes

coroas das montanhas de Adabeja , e Villa Chi ate Falagueira, junto
a Porcalhota, onde prende com o collo de Carnide, tendo neste ulti-

mo trajecto as altitudes de 288 a 150m , e separando as aguas para
as ribeiras de Odivellas, Carenque, e Alcantara.

Este massico apresenta a forma d'um pentagono irregular com
os seus vertices apoiados no Cabo da Roea, Alto da Tapada perlo do
Sabugo, Canecas, Foz da Ribeira d'Alcantara, e extremo meridional
da linha de costa junto a Cascaes.

Tomando as dimensoes medias deste juassico sobre a exeellente

carta cborographiea recentemente publicada pcla nossa Commissao
Geodesica

1

achar-se-ha que elle occupa uma supcrficie de forma proxi-

mamente rectangular com 28 kilometros de E a e 13 kilometros
de S a N , elevando-se em rampa, das aguas do Tejo para o N com

n,

,025 de inclinacao por cada metro corrente.

Comparando as cotas de nivel dadas pcla carta , reconheccr-se-
ba, que a elevacao desta grande linba divisoria d'aguas apresenta no-
taveis e successivas differences sobre o terreno contiguo que descahe
para a parte septentrional ou opposta ao mesmo massico : assim en-

l Nao posso deix.ir de fclicitar opaiz por eomocar apossuir uma Carta chorogra-
phica bem coordenada c prceisa corao csta , cujas vantagens para as sciencifcs e para
a adminislraeao publica $ao obvias a toda a gente, e de que uma nacao civilisada nao
pode prescindir.

reconheeimento que faz objecto dosta Memoria foi feito sobre o lerrcno ropre-
sentado na primcira folha publicada da referida Carta, e devo eonfessar que acbci n-
gprosa exactidao nos nienorcs dotalhes, o que muito honra os Olficiaes que Bella tra-
balharam.

Sem um tao poderoso auxiliar o estudo da Gcographia physioa, e da Geologia
nao sc pode fazer senao imperfeitissimamente. Ucceba pois a Commissao Geodesica es-
te pequeno testimunho de consideracao, que nao passa d'um Iributo pago a verdade. A
porscveranea c sabedoria do sen digno Chefe o Ex.

m
° Sr. Conselheiro Filippe Folquc

se devc o rcsullado j.i oblido. Que elle nao desanime, ecremos que nao desanimara",
« que o Governo o auxiliara com osnecessarios rccursos, sao os nossos anlenies voios.
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tre os pontos culminantes da serra de Cintra e a ribeira de Collares

que corrc na fralda da serra ha 300, 400, e mais metros dedifferen-

ca de nivel, diminuindo depois, ate certos limites, da margem direita

desta ribeira para o lado do norte : de S. Pedro em Cintra ao Al-

gueirao vao estas differencas ate alem de 100 metros, entre os pon-

tos mais elevados da divisoria c a dcpressac adjacente para o lado do

none: a Tapada esta 1 50 m sobrc o campo contiguo ao Sabugo; e

a parte NE e oriental da mesma linha offerece sobre as ribeiras de

Loures e Odivellas altitudes relatives superiorcs a 200 c 250"'.

E desta grande linha divisoria que partem os vallcs mais un-

portantes por onde correm as ribeiras de Queluz, Laveiras, Oeiras,

Maniquc, c Cascaes, affluentes do Tejo, os quaes em harmonia com a

forma e disposicao geral dorelevo queacabei de indicar, cortam omas-

sieo de N para S, apresentando cada urn dos sens respectivos corregos

(thalweg) em uma fractura profunda de rnargens abruptas ou alcanti-

ladas, constituindo assim a parte mais notavel dos accidentes que af-

l'ectam estc mesmo massi^o.

As montanhas que se erguem na parte mais septentrional desta

zona, entre o Sabugo e L»ures, e a montanhosa serra de Cintra aoes-

tc, sao a outra parte dos accidentes que mais sobresaem norelevo ge-

ral, e sobre os quaes se vai apoiar todo o massico. As inilexoes que

se apresentam ao NE e SE da grande linha divisoria , sao devidas

a jiosicao mais avancada dessas montanhas, o que concorre para dar

maior superficie ao massico e major desenvolvimento as ribeiras de

Valle de Lobos, e de Queluz ; donde resuha uma boa parte das con-

dicocs favoraveis para a acquisicao d'aguas, como mais tarde severa.

Alem destes accidentes mais pronunciados ,
aprescnta-se toda a

superficie coberta de collinas, mais ou menos altas e alongadas , dis-

postas de Nascente a Poente, cortando perpendicularmente asdifferen-

teslinhas d'agua formando pcla sua posicao resaltos , com as esear-

pas mais rapidas voltadas para o N , taes como as que orlam o Tejo

desde Alcantara ate Oeiras, as que vao de Monsanto por Alfragidc

ao Manique , as que se estendem da Porcalhota por montc Abrahao

a Vaz Marinho, e as que vao de Canecas ao Algueirao.

Por esta forma o massico occidental constitue uma elevada pro--

tuberancia, sobranceira a todo o terreno adjacente, que lhe serve de

limite pelo N a Nascente; elevando-se similhantemente, na sua maxi-

ma extensao, tanto sobre o massico oriental, como sobre todo ocollo,

onde esta edificada Lisboa : de modo ([ue toda a parte da ribeira, e

todas as oascentes, comprchendidas pelo parallelo de Cacem e a gran-
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de linha divisoria d'aguas, tern uma altitude superior aospontos mais
culmmantes da cidade.

Tal e o esboco geral da forma physica do terrcno das visinban-
eas de Lisboa

; mais adiante pore'm preeisarei a descripeao daquella
parte que importa conliecer para o objecto principal desta Memoria.

2.' SEC£AO.

Ihmsao dos terrenes— As formacoes que entrain na composicao
geral do solo de Lisboa, pertencem a tres grupos mui distinetos pe»
la sua origeni

, earacter roineralogieo , e posicao, a saber : terreno
terciario, terrcno cretaceo, roehas eruptivas.

Terrcno Icrciario.— O terrcno terciario da bacia inferior do Te-
jo ' consta de duas formacoes ditcrsas, uma superior e laeustre que
se estende, aos lados do Tejo, ate a Beira-baixa e Alto-Alemtejo. ou-
tra marinha, orlando apenas a margem direita do xio, desde Lisboa
ate as visinliancas de Albandra, com o seu maior desenvolvimento na
margem opposta.

O roassico oriental consta , na sua quasi totalidade, das rocbas
desta ultima formacao, as quaes terminam com os seus affloramentos
oa arcsta superior, que forma o labio que decorre de Friellas ate de-
ironte de Odivellas, comprebendendo as poyoacocs de Carnide e Luz;
e dingindo-se para SE pelas visinhaneas do Pinbciro , e Quinta do
ScaLra, atraiessando Lisboa , um pouco a E da Rua de S. Bento, e
terminando na praia do Caes do Tojo.

Alguns retalhos desta mesma formacao, muito insignificantes,
deixados pcla denudaoao, apparccem ainda a beira do Tejo abaixo de
Lisboa, como ]»or exemplo cm Ociras , em quanto que a margem
escarpada, quo Hie fica fronleira, desde a Trafaria ate Caeilbas perten-
ce toda aquella formacao.

As areias amarellas, verdoengas e azuladas, alternando com ca-
madas de calcareo mais ou inenos arenoso, e encerrando na sua parte

-th ,mS ou 'raJMcia Icrciaria no Tejo cmCaslclla a Nova, que sepude denouiinar ba-
ma superior do lojo.
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media lcitos de argila c de marnes, sao as rochas constituintes desla

formacao, cujos stratos inclinam regularmente 5° para o SE.

6s despojos animaes abundam em quasi todo este deposito e do

.seu exame se tem reconhecido que pertence ao terreno terciario me-

dio ou miocene; entretanto o estudo dos fosseis, que se encontram

em ambas as margens, e dos homontes que elles cstabeieccm, esta

ainda muito atrazado para se podcrem dcGnir as rclacoes stratigrafi-

cas do mesmo deposito n'um e outro lado do rio, edetermmar a sua

possanca total. Em todo o caso , e evidcnte , que todas estascama-

das terciarias pertencem ao mesmo pcriodo, e que foram deslocadas

pela mesma falha, que actualmente serve de leito ao rio Tejo

Epoch* da formacao do conglomerado comfragments de basal-

A,.—Em umaMemoria publicada por Daniel Sharpe nas Transactions

of the geological Society of London (1841) sobrc a geologia dos su-

burbios de Lisboa, dd-se como pertencente a formacao terciaria um

conglomerado vermelho que se ve coberto por diversos retalbos de

camadas terciarias em S. Jose de Riba-mar e Santa Cathanna c sahe

por debaixo da formacao terciaria na Ameixoeira e Povoa de Santo

Adriao ;
parece-me porem que o illustre gcologo nao tcve occasiao de

seguir este conglomerado em toda a extensao em que elle appare-

ce, e de examinar as suas relacoes com a formacao crctacea ,
sobre

que assentam os basaltos ; neste" caso encontraria grande difficuldade,

senao uma vcrdadcira incompatibilidadc , em referir ao penodo ter-

ciario as camadas de marmorc associadas a este conglomerado, que se

observam ao lado do caminho que vai da Porcalhota para Carmde.

O estado de metamorphismo destes conglomerados , e a sua asso-

ciacao com os basaltos, como se ve
-

na Porcalhota, Qucluz, Carmde,

Tojal, e outros lugares, e a sua presenca cm Alfovar, e no Correio

Mor, junto a Loures, assentando concordantemente sobrc as camadas

de marmorc contendo caprinulas e spherulites, sao uma prova clara

de que esta formacao de conglomerados pertence a parte superior do

periodo cretaceo, e nao forma a base das camadas terciarias.

Indo do Carregado para Alemquer observci eu um conglome-

rado composto de seixos arredondados de quartzo, quar-tzites, e outras

rochas, presos por um cimento bastante duro, argilo-ferrugmoso, de

cujo conglomerado vitambem um affloramento nabase do terreno ter-

ciario, defronte da Povoa de Santo Adriao na parede oriental do val-

lc de Odivellas
;
porem estes conglomerados, que por em quanto re-

putarei subordinados ao terreno terciario marinho da bacia inferior do

Tejo, sao rani dirersos daquelles de que falla Sharpe.
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Por cstes factos, e outros que podia adduzir para o objecto em
qucstao, mas que omitto por nao terem immediate relaeao com o
assumpto principal desta Memoria , exclno do terreno terciario as

referidas camadas (Je conglomerados, e as suas associadas ; e posto que
nSo possa, por ora, precisar o limite septentrional da bacia, onde te-

ve log-ar o deposito das camadas terciarias nas visinhancas de Lisboa,
ha com tudo factos que authorisam a ajuizar que esse limite pouco
se allastara da linha que hoje segucm os respective^ affloramentos na
margem direita do Tcjo.

Terreno cretacco.— As camadas terciarias de Lisboa scgue-se o
terreno cretaceo, e a formaeao trappica, que cntram na eonstituicao
de todo o massieo occidental ; na do collo que prende os dous massi-
"cos

;
e na do solo do vallc de Odivellas a Loures.
Limitcs.— terreno cretacco apresenta-sc em uma grande ex-

tensao desde o Tejo ate a margem direita do rio Vouga, posto que
loto nos districtos de Santarem, Leiria, Coimbra, e Aveiro por mui
largos affloramentos de terrenes sccundarios mais antigos. Na parte
que respeita aos suburbios de Lisboa estendc-se este terreno para o N
interrompido somente pclas rocbas igneas, por um lado, ate as visi-

nbancas de uma importante linha de falba que vcm do Atlantico a

Torres Vedras
, que serve de leito ao rio Sizandro, c por outro ate

a linha de sublevaeao de Alhandra , afflorando em ambas cstas li-

nhas as camadas de terreno oolitico superior.

Se se pcrcorrer pore'm toda a extensao occupada pelo terreno
cretaceo no districto dc Leiria, Coimbra, e Aveiro, reconhecer-se-ha
que ao N daquclla importante liidia de sublevaeao tanto o numero
das iormacocs como a sua possanca, scapresentam, comparativamente,
mm lunitadas, (igurando somente em quasi toda a extensao, a parte
inais antlga equivalente as formaedes neocomiana, e do gre's vcrde, co-
berto imniediatatnente nas visinhaucas de Leiria por alguns retalhos
de camadas de caleareo

, com caprinulas e spherulites do cretaceo
superior. Outro tanto pore'm nao acontecc a parte comprebendida en-
Ire o Tejo, a referida linha dc sublcvaciio, e a costa correspondente

:

aqui teve o terreno cretaceo oseu maior descnvolvimento, offerecendo
uma possanca dc muitos ccntenarcs de metres , c se pela falta dc es-

tudo se nao acham ainda defmidas as formacoes que o compoem, po-
de com tudo esperar-sc que venham a encontrar-se nolle os represen-
lanics de todos, ou da maior parte dos membros ja conhecidos, e bem
determinudos das bacias crelaccas de Londres, c do Paris.

l>ivisao do terreno cretaceo.— No entanto bascado ua sobreposi-
HEM. DA ACAD. L'CLASSE T. n. p. r. 2
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cao, no caracter mineralogico , c cm parte no paleonlologico ,
divi-

direi provisoriamente o nosso terreno cretacco em quatro forina-

coes, abaixo enumeradas na ordem descendente, cada unia das quaes

podc subdividir-se em andares, e em grupoa

:

!l.°grupo— Kochas calcareas, e arenosas.

a.'grupo— Conglomerados, gres, c argites

formadas de fragmenlos dos basaltos.

v 2.° andar— Cal'carco hippuritico, contends sphcrulitcs e caprinulag.

Camadas do Bellas ou grupos raui possanlcs de camadas de

1.° andar ] calcareo, allcrnando com iguacs grupos do camadas de

gres o argilas.

2." Formacaoy

( „ |
Camadas <!eoakarco da Erieeira com leitos degres, e do mar-

\
2

'
andar

j, uag vcrmolhos com o pec.ten quinque-costaUis.

3.* Formarao — Marncs de Safarujo.

4.' Formaclo — Arcnatas e calcarcos com a exogyra conica c ammonites

'

1 : Formacao : 1
,° a?uhr : 1

." grupo. — O grupo superior do

andar do conglomerado vermelho apresenta-se no valle de Loures

,

indo pelo Pinheiro ate um pouco acima da povoacao denominada A
dos Caos, onde um pouco mais para o O e eompletamente inter-

rompido por uma grande deslocacao, que separa um retain© deslas

rochas para alem das montanhas do Almargem do Bispo em All'ovar ::

estende-se depois para ENE e Nascentc pcla margem csquerda da

ribeira de Loures, occupando o terreno baixo de encostas basalticas

e calcareas, que vao a Santo Antao do Tojal e Ponte nova sobre a j i-

beira do Trancao , indo da outra parte do valle penetrar, por baixo

das camadas terciarias, de Fricllas a Ameixoeira : corrc depois para o
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SO pelo valle de Odivcllas, oeeupando toda a sua largura, c vai des-

eancar juntamente com os stralos do grupo inferior, sobrc a facha

basaltica que vera do Mortal a" Porcalbota, parecendo limitado ao Sul

pela cstrada dc Palhava a Bemfica, mas ja para o Pocnte deste ultimo

limite, c mesmo para o S muda o caracter mineralogico destes stra-

tos, manifestando a transicao para o grupo inferior que se apresenta

muito retalhado, e dividido em massas de differentes espessuras, e

variada extensao, e em concorrencia com os basaltos cm toda a zona

trappica quo sc estende para o S de Bellas, d'Agualva e deManique,
por lal forma, que nao e possivel, ao inenos por em quanto, assignar

o espaeo occupado pelo segundo grupo nem mesmo separar , ou de-

finir quaes destas rochas pcrtencein ao andar dos conglomerados, e

quaes as que resultaram, por metamorpbismo da formacao do cal-

careo decaprinulas, que lbe fica immediatamente inferior. E' em vir-

tude do estado de metamorpbismo, c da similhanea de cor deste gru-
po com ado basalto alterado, eda suadivisao emnumerosos retalhos,

que eorei oslugarcs onde dies apparecem com a mesma tinta deque
me servi para designar as rocbas trapj)icas.

As rocbas pertencentes ao primciro grupo no valle deOdivellas

sao as scguintcs, cnumeradas na ordem descendcute

:

Arenatas de cor vermel'ha alaranjada com leitos de marue argi-

loso cor de rosa.

Calcareo molle, enccrrando calbaos de pedcrneira c de calcareo

duro.

Conglomcrado calcareo, contend-© fragmentos angulosos e calbaos

de calcareo em pasta calcarca mais ou menos carregada de graos de
area.

Leitos cspessos de marmore branco, identico no caracter mine-
ralogico ao marmore crctaceo de Pero Pinheiro e Alcantara: passa a

Calcareo branco duro e cristallino com abundantcs graos de
quartzo vitreo.

Arenatas cor delaranja e vermclbas com leitos de argila e mar-

ries <la mesma cor.

< ire's grossciro passando a conglomerado com calhaos de quartzo'

de calcareo cristallino branco, e outras rochas, tendo uma cor clara

losada.

Este grupo tera uns 60 mttros dc possanca.

Nesta local idade encontram-sc todas cstas camadas, regularmentc

sobrepostas com uma inclinacao cresccnte, doPoentepara ocorr,ego do

valle. de -"50 a &0° para NE, diminuindo depois para o Nasccnte, indo
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mais longe metter-se, discordantcmente, por baixo da serie terdaria

com angulos de 20° proximamente ; em quanto que ascamadas desta

serie inclinam de 5 a 8° para SE.

Na encosta daserra deMonte-mor que descc para olado de Lou-

res, ve-se este grupo concordando com os leitos de marmore, com

spherulites, com os quaes inclinam de 30 a 70° para NNE.

Do Almargem do Bispo para Alfovar encontrci ainda este mes-

mo grupo, jazendo concordantemente, sobre as camadas de calcareo

cristallino com caprinulas e spberulites, inclinando em angulos varia-

veis de 50 a 10° para o SO , e para S 30° ().

1.* Formacao : 1.° andar : 2." grupo. — No segundo grupo en-

tram as seguintes roclias , parte dellas compostas de detritos de ori-

gem volcaniea ; nao affirmo porem que a sua ordcm stratigraphica

seja rigorosamente a que abaixo se enumera, porque as repetidas so-

lucoes de continuidade nao pcrmittem o conbccimento rigoroso dessa

ordem.

Entre a Porcalhota, Queluz, e Pendao encontra-se

:

Leitos de argila molle cor de saogue e rosados, alternando com:

Leitos de uma rocba tufacea arroxada composta de graos e Ira-

gmontos de quartzo, de rochas basalticas e outros produetos volcainV

cos, com pasta de basalt© decomposlo, c encerraralo :

Leitos delgados dc argila cinzenta e verdoenga.

Stratos de uma rocba homogcnea verdoenga e acinzentada, pa-

recendo ter sido calcareos cargilas infiltrados pela substancia basal tica..

Basalto em mantos, bolboso ; e wake com graos de calcareo

cristallino,

Leitos de argila molle, r6xa, acinzentada, cvermelha, passando a

Leitos de uma rocba gre'siforme composta de detritos rniudos

de basalto decomposto, e de argila vermclba. '

Junto a lnargcm direita do Tejo, em Carnaxide, Valejas e outros

lugares, existem porcoes de stratos dc conglomerados contendo fra-

gmentos angulosos de calcareo branco cristallino, quartzo, basalto, e

outras rochas, com pasta de tufo argiloso gre'siforme, e passando a lei-

tos possanles de gre's de natureza da pasta do precedente conglomcra-

do. Esta rocba passa awake stratificado decor vermelha clara conten-

do nucleos de calcareo branco cristal I isado. Entre estes stratos veem-se :

Leitos de argila fina vcrmelba*, roxa , e gredelim , com leitos

1 Na ribeira de Queluz podem vcr-se estes stratos, jazendo com pcqiienas ineli-

nacaes sobrc os basaltos.
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de 0'\01 de espessura de um calcareo marnoso duro esbranquicado,

e camadas de rocha homogenea averdoengada
, parccendo calcareo e

maraes infiltrados da substancia volcanica.

Estes andar do terreno cretaceo superior nao seencontra em mais
parte alguma do paiz, alim dos suburbios de Lisboa. Na Porcalbota,

em Queluz, e*d beira do Tejo assuas inclinacoes sao pequenas, e cons-
tantemente para o S , isto e, no sentido da geral inclinacao do mas-
sico occidental, e na dos stratos das formacoes medias e inferiores do
terreno cretaceo.

1." Formacao: 2.° andar.— segundo andar da primeira for-

macao, ou o andar do calcareo bippuritico, nao o tcnbo encontrado
em todo o paiz ao N do parallel© de Alemquer senao no districto de
Leiria, e separado em retalbos de diversas grand.zas. Ao S daquella
Imba so o tenbo reconbecido desdc o Tejo ate aos Negraes, uns 4 ki-

lometros a ESE de Cbeleiros
; mas tao deslocado, e dividido em re-

talbos tao numerosos e com lacunas tao extensas
, que nao e fac.il,

e chegaria mesmo a ser fastidioso, descrever o espaco occupado por
cada um, podendo todavia formar-se idea da sua distribuieao pela Car-

ta junta, onde vao marcados com a sua respectiva cor.

Observa-se porem na disposicao geral deste andar nas visinhan-

cas de Lisboa, que o limite occidental dos retalbos que estao mais
avancados para o Poentc se apresenta sobre nma linba proximamente
parallela a direccao NNE a SSO que passa por Montelavar e Lourel,

perto de Cintra c S. Juliao da Barra na foz do Tejo, cm quanto que
as formacoes cretaceas, que lbe estao inferiores, formam a linha da
costa ate proximo a foz do Rio Sizandro, muito acima da Ericeira.
Se aeste facto juntarmos que a vasta formacao basaltica das visinhan-
cas de Lisboa se apresenta exclusivamcnte subordinada ao calcareo de
eaprinulas

, e que cste calcareo se mostra em alguns lugares , corao
cntre Loures e Canecas , e entre Canecas e Adabeja , jazendo sobre
os membros inferiores das formacoes mais antigas , isto e , sobre o

quinto grupo do andar de Bellas, nao bavera duvida em tomar o cal-

careo de Alcantara
, ou de eaprinulas , como uma formacao di versa,

da das camadas de Bellas
; tauto mais que em apoio desta distinccao

vein o caracter palcontologico demonstrar a separacao que existe en-
tre cstas duas formacoes do terreno cretaceo ; reduzindo por conse-

quent, e muito, a extensao do calcareo de eaprinulas das visinban-
?as de Lisboa, assignada por Sbarpe na sua ja citada Mcmoria, onde
as camadas destas duas formacoes estao confundidas sob a denomina-
cao geral de calcareo bippuritico..
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Divisao do 2.° andar. — E' provavel , que quando cste andar

for melhor e mais dctidamentc csludaclo, venha a dividir-se em dous

grupos mais on menos naturaes , segundo os seus caracteres paleon-

tologicos, pelo menos a grande possanea que apresenta em differen-

tes logares, e a differenca de caracter mineralogieo a certa altura da

serie authorisam esta supposicao. »

l.
a Parte ou superior.—.As camadas de Alcantara que forma

m

a parte mais superior do andar, taes quaes as descreve Sharpe, cons-

tam do seguinte

:

Calcareo argiloso molle, altcrnando com camadas delgadas de marne 1

3

m

Marne cinzento 2

Calcareo argiloso fracturado, contendo spherulites lfi

Calcareo contendo spherulites , c outras conchas pertencentes a

i'amilia dos Rudislas 6

Calcareo argiloso molle (i

Calcareo branco duro compacto, com numcrosas placas intcrs-

tratificadas de pcderneira 1 (>

Calcareo compacto duro e branco 32

2." Andar: 2.° parte ou inferior.— A outra parte destc andar,

que eu supponho ser a inferior, dcver-sc-ha estudar cntre Santo An-

tiio do Tojal c Bucellas, ondc se ve uma bclla seccao nas margcns da

ribeira do Trancao ; ao lado do caminbo que vai de Terrvije a Mem
Martins, e tambem na Cavalleira, 3 kilometros a NE de Cintra.

Nesta ultima localidade, dcixando duas falbas abertas em basal-

tos, por onde correm as aguas que vao do Ulmeiro a ribeira de Col-

lares, e dirigindo um corte para o SE cncontra-sc a seguinte serie

na ordem ascendcnte :

Camadas de calcareo argiloso c marnes amarellados, altcrnando entre

si, com leitos espessos de calcareo branco compacto e semi-cristalli-

no, inclinando de 10" a 30° para S alguns graos E.

Marne calcareo vermelbo rosado com camadas alternanlcs de marnes

amarellados, e de calcareo argiloso molle muito celluloso.

Camadas espcssas de calcareo branco cristallino com nerineas , sphe-

rulites, restos de caprinulas, pectens, c outras conchas.

Camadas de gres cor de rosa , de calcareo fragmentar passando a

conglomerado, de calcareo argiloso molle amarellado, e de marne
cor de rosa, altcrnando umas com outras.

Camadas de calcareo branco compacto semi-cristallino com restos dfi

caprinulas.

Estas ultimas camadas, as mais superiores da localidade, nidi-
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nam para uma falha que passa em Sacotes na direcciio EO proxima-
niente e vao encostar nos ealcareos ancgrados do 5.° grupo da segun-
da formaeao, inclinando estes ealcareos no sitio do Moinho do Caval-

leiro 80° para ONO , e as camadas de caprinulas descahem neste

mesmo poato para oS cm
i
angulos de superior grandcza, manifestan-

do-se este phenomeno ate. o Aigueirao e Sacotes ; mas ia para NE
deste ponto v em Maria Dias e Palmeiros , descancam estas ultimas

camadas em pequcnos aiigulos, tambem para o S, sobre o 4.° e 3.°

grupo da indicada segunda formaeao, cm quanto que as camadas da
base da serie ultimamente enumerada, circumscrevendo pelo N e NO
o afiloramento basaltico, que indiquei, vao concordantcmente asscn-

tar sobre as camadas de Villa Verde, pertencentes ao primeiro grupo
da inesma segunda formaeao.

Esta serie, assim tao completa, proseguiu para o nortc , cobrindo
loda a veiga denominada Campo-raso e Cranja do Marquez ate Mon-
telavar, assentando sobre as mesmas camadas de Villa Verde; porem
como estas localidades assentam na parte mais abatida do solo cir-

cumscripto pelas montanhas de Cintra, Aluvargem do Bispo, e Che-
leiros, apenas scvecm a dor da terra os topes daquellas camadas mais

duras , como as dos marmores ; ao passo que as outras csliio cober-

tas pelos restos da sua propria desintcgraeao, de envolla com a terra

vegetal ; de modo que o solo forma um campo, sensivelmente unido,

eoberto de uma terra amarella eseura, sendo esta cor mais carregada
em partes por causa dos basaltos em decomposicao, como se ve nas

inimcdiacoes dos Palmeiros e de Morlena.

Sc exceptuarmos os marries amarellos c terrosos , os ealcareos
tambem amarellados e cavernosos ; e as camadas de marmore com
spherulites, que mais commummente se apresentam em todos ospon-
tos onde existe esta formaeao, em nenhuma outra localidade a serie

se niostra tao completa, nein com a rcuuiao de caracteres mineralo-
gicos, acima descriptos, como nos lugares indieados. Aa ribeira do
Traneao, e n'outra seccao que se pode estudar nas visinhancas de Lou-
res, desde o sitio do Correio-mor ate a aldeia de Monte-mor, as roehas
arenosas grosseiras, e as camadas de conglomerados, em gcral deum
vermelho rosado, saoalli substituidas por camadas de gre's iino ainarel-

lo com cimento calcareo ou argiloso, e por marnes tambem amarel-
lados. Em todos os mais ponlos," que visitci, a parte inferior deste a?i-

dar esta substituida pelas roehas basalticas, mostrando ser, uma par-
te dellas, oresullado deuma interna accao metamorphica sobre as ca-

madas sedimenlares preexistentes.
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Passagcm da I. * para a 2," formacao,— Em muitos pontos do

districto a passagem da primeira para a segunda formacao faz-sc in-

sensivelmente pela concordancia dos seus stratos, similbanca de cara-

<:teres mineralogicos, e prcsenca de uma parte dos mesmos restos or-

ganicos, como podera verificar-se nas localjdades acima recommenda-

das para o estudo das series da primeira formacao. Mas outros factos,

nao menosimportantes, auetorisam, e mesmo reclamam, vdivisao des-

ta parte do terreno cretaceo nas referidas duas formacoes: oprimeiro

e a eompleta ausencia de caprinulas e spherulites nas camadas de Bel-

las, Villa Verde, Ericeira, e Bucellas, e o apparecimento dc urn bori-

zonte de terebratulas em concorrcncia com abundantes restos dc po-

Jypeiros e grossos espinhos de echinus: o segundo e a deslocacao

das camadas de Bellas antes do dcposito das camadas de caprinulas,

rindo estas assentar immediatamente sobre o quinto grupo do andar

de Bellas sem a interposicao dos membros intermedios, como se ob-

scrva no Algucirao, e na Adabeja : o tcrcciro finalmente, derivando

do precedente, e estender-se a segunda formacao desde Lisboa ate pro-

ximo de Torres Vedras onde para, em quanto que o calcareo de ca-

prinulas nas visinbancas de Leiria assenta immediatamente sobre as

arenatas neocomianas.

Posictio gcographica da 2." formacao.— A segunda formacao co-

mecando entrc a parte mais meridional da costa e o castello de S.

Juliao da Barra, estende-se ao Poente pela linha da costa ate a foz

do rio deSafarujo ao N da Ericeira, sendo apenas interrompida no Ca-

bo da Ptoca pelos granitos da serra de Cintra, e dirigindo-se desde

aquelle rio para ESE , entre a Azueira e Gradil, vai passar a Bucel-

las, e metter-se por baixo das formacoes superiores.

Andar superior da 2." formacao— Camadas de Bellas.— an-

dar superior desta formacao, bem descnvolvido entre o Cacem e valle

de Nogueira, compoc-se deseis grupos alternates derocbas calcareas

com marnes, edegre's com argilas, inclinando geralmcnte para oSul,

e dispostos da maneira que se observa na Carta; porem, como mais

adiante tem de scr investigado minuciosamente, por ser aquelle que

abrange a supcrbcie de apanbamenlo das aguas a aproveitar, nao me

demorarei agora com a sua descripciio.

2." Andar da 2.
a
formacao— Camadas da Ericeira.— segun-

do andar OU o andar inferior compoc-se dc uma possante assentada

de camadas de calcareo argiloso aroarello ecinzento, camadas de mar-

nes amarellos , roxos e cinzentos ; camadas de gres finos trigueiros

micaceos com restos vegetaes , e gres grosseiros de cores claras

,
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aiternando umas com outras e tendo uma possanca superior a I00m .

Pode estudar-se na linba de costa, c entre os rios de Cheleiros c Safa-

rujo nas visinhaneas da Ericeira.

A inclinacao geral dc todas estas camadas e para o S , metten-
do-se debaixo das do primeiro andar, mas corao sao atravcssadas por
l'requentes affloramentos dc diorites e de basaltos na Terruje, Oldri-
nhas, Alvarinbos, c outras partes, essa inclinacao muda occasional-

niente para outros pontes do horisonte. Alem destes affloramentos ba
outros dikes, que atravessam c sobrcsabem is camadas deNaseentc a

Poente e de NE a SO. Destes ba mui bellos exemplares cm toda a li-

nha da Costa, desdc a Praia das Maeaas ate a . foz do Sizandro, enestes
mesmos lugares, e cm concorrencia com os dikes, podem tambom ob-
servar-se grandes massas de basaltos, de muitos mctros cubicos, en-
volvidas nos calcareos, sem que todavia o metamorphismo se mani-
feste ncstes alem dc dous a tres decimctros. Acima daEriceira, junto
a loz do rio Figueiredo, ba um destes exemplares, mui curioso.

Todas as linbas d'agua, que vao direetamente ao Oceano entre
Cintra e o rio Safarujo, cortaui cste andar de SE a NO seguindo ou-
tras tantas linbas de falba, operando por consequencia nas camadas
uma seric de depressdes, variando com estcs accidentes a grandeza do
angulo de inclinacao, sem com tudo affectar o sentido geral della.

Estas (albas sao aiuda atravcssadas por outras, que, posto que de
menor influencia para o relevo, nao sao de menor importancia, pela
modilicacao que operam na cstructura particular do solo. Ve-se um
importantc exemplar destas na margem esquerda do rio de Safaru-
jo, junto a sua fijz, no qual o piano da falba inclina 55" para ESE.

3." Formacao —
• Marnes de Safarujo. — A terceira formacao

dos marnes eomeca na margem csquerda do rio Safarujo, vai por
ao Oceano, cstende-sc pelo N ate proximo de Mueafancira, e pas-

sando entre Serra da Villa c Turcifal, descabc para*SE.
Descendo da Alagoa ate ao povo de Safarujo, atravessa-se a par-

te superior desta formacao com post a dc uma scrie de camadas de
gres, e de marnes argilosos vermelbos varicgados, encerrando, mas
accidcntalmentc

,
alguns Icitos de calcareo, e offcrecendo nesta des-

cida uma possanca de 80m . A inclinacao destas camadas e para o
S e concorda com os stratos supcriorcs , mas como ellas sao acci-

dentadas por falbas e injeocoes trappicas, e participam de outros mo-
vimentos do solo, essa inclinacao e modifieada, espccialmente na mar-
gem dircita do rio, dirigindo-se para NO c outros pontos.

As repctidas camadas arenosas muito permcaveis aiternando com
DA ACAD. j ,' CLASSE T. H. r. I. 3

MEM.
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os mai...arnes e argilas, dao a este grupo de rochas a qualidade de

aquiferas, sendo elle o que alimenta em grande parte a ribeira de

Safarujo, quasi desde a sua origem ate a foz, por meio de co-

piosas nascentes que brotam das numerosas seccoes e fracturas que

accidentam estas camadas.

Continuando a seguir esta formacao para NNE encontra-se uin

conglomerado calcareo vermclho, e algumas camadas de calcareo ;ir-

giloso amarello claro, e repelidas camadas de gre's de cores claras al-

ternando com outars de cores trigueiras. A inclinacao destas cama-

das nao excede20
fl

, 8 mais commummcnte varia entre 5 e 8°, dm-

gindo-se j^ para ja para NO cm consequencia dos accidentes lo-

caes do solo. A sua possanca pode cstimar-se em 50m .

Descendo do Alio da Encarnacao para a ribeira de Palhaes ap-

parece outro grupo, ou uma grande successao de camadas de marries

vermelhos, contendo a diversas alturas algumas, mas poucas, cama-

das de gre's trigueiros ferruginosos e micaccos, e alguns lei tos de cal-

careo amarello arenoso lino
;
podendo contar-sc a esta serie uma pos-

sanca de 60m proximamente.

A maior parte das camadas desta ultima serie sao impermea-

veis, coma e natural aos marnes e argilas, mas co-mo as camadas de

calcareo e de gre's, que se acham interstratilicadas naquellas rochas,,

saodotadas de permeabilidade, verificam a existcncia de camadas aqui-

feras, que se denunciam pela presenca de muitas nascentes que bro-

tam destas rochas, e cuja riqueza nao live occasiao de estimar.

Nesta formacao que offerccc a possanca de petto de200m ,
e que

reside a maior parte do districto yinbateiro de Torres Vedras. 09

sens stratos inferiores assentam sobre a formacao do oolite superior,

que comeca a afttorar na costa logo abaixo da foz do Sizandro esten-

dendo-se para o N e NE.

Na margem direita do rio em Torres Vedras apresenta-se ophe-

nomeno notavel das arenatas ferruginosas da formacao neocomiana as--

sentarem immediatamente sobre os stratos do oolite superior, faltando

completamente toda a serie cretacea que se estende para o Sul deste

mesrno rio ; achando-se este phenomeno cm concurrencia com a im-

portante linha de falha (fig. 1) que deu lugar ao estabelccimento da--

quelle rio, c bem asslm com a circunstancia, tambem muito notavel,

do total desapparecimento das formacoes do crctaceo medio ao N do

mesmo rio, na Extremadura e na Bcira : em quanlo que o calcareo

de caprinulas apparece no districto de Leiria sobre stratos neoconiia-

nos, sem a interposicao do cretaceo medio.
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Destc modo asduas ultimas formacocs do terreno cretaceo medio

tern umlimite natural, segnindo a referida linha defalha, com oqual

coincidem alguns factos geologicos muito importantes, cm quanto que

pelo SE e a falha do Tejo, com a formacao terciaria, que limita aquel-

ias formacocs, as quaes inteiramente desapparecem na sua margem
esquerda.

Deposito tcrciario lacustre.— Para complctar a enumeracao das

I'ochas sedimentares das visinhancas dc Lisboa, c dealgumas diluvia-

nas que se encontram cm divcrsos lugarcs, direi que na verlente se-

ptentrional da scrra de Cintra, sc ve, encostado a esta serra um de-

posito do argilas, marnes c gre's vcrdoengos, avermelhados c variega-

dos, com leitos c nodulos dc calcareo branco lacustre, em partes ter-

roso, passando a um calcareo duro, talvez magnesiano, e semi-crista-

lino. Este retalho, que se estende desde as visinhancas de Cintra por

CoUares ate a Zibreira com inclinacoes de 10° (junto a Collares com
a de GO") para S alguns graos , vai assentar sobrc as camadas da

Praia das Macaas e Zibreira pertencentcs a formacao do calcareo de

Bellas.

Na"o possuo dados certos para podcr affirmar a que e'poca perten-

ce este deposito ; entretanto o caracter mineralogico dos seus mar-

nes e calcareos brancos e tao igual, e o seu aspecto geral tao simi-

lliante aos stratos marnosos e calcareos do terreno terciario lacustre.

do Tejo e Cuadiana, que attenta a sua posicao sobre os stratros cre-

taeeos, nao duvido avcuturar a opiniao de que este retalho pertencc

& bacia terciaria lacustre do Tejo.

Deposito alluvial antigo.—- Outro deposito tambem digno de raen-

cionar-se e o de numerosos calhaos de calcareo argiloso com as ares-

las quebradas, algnns com impressoes de ammonites do terreno ju-

jassico inferior on do Lias; fragmentos de quartzite e de gre's, tudo

de evidente transporte, occupando uma faxa que vai de CoUares ate

as margens do Safarujo, mostrando-se cm maior abundancia nas im-

jnediacoes da Zibreira, e no caminho do Casal do Piolho para o Sa-

farujo. Esta faxa e toda litoral, e ainda nao vi depositos similhantes

cm outros pontos do districto.

Areas da linha de Costa.— Finalmcnte as areas soltas das visi-

nhancas de Collares occupam na proxima linha de costa as alturas

que vao a Almocageme e a Mindeis , chegando as altitudes de 100"'

sobre a praia contigua ; apresentpndo-se este phenomeno em rela<;a<>

com as areas de Pataias, e Nazareth, e com as rochas argilosas ver-

melhas com detritos do calcareo subjacente, que se encontram

3 -

la
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aresta da linha de costa, desde Buarcos ate ao Cabo Mondego, ele-

vadas 15 a 50
m

sobre as aguas do Oceano ; factos estcs que consti-

tuem a mais vehemente prova da elevacao das nossas praias antes da

epoca recente, no numero das quaes se devem conlar a maior parte

das areas da npssa zona litoral.

Rochas igneas.— As rochas igneas constituem uma das mais im-

portantes formacocs do districto que se considera. Ellas pertencem a

tres cathegorias diversas : os granitos da serra de Cintra ; as diontes

de Montemor; e a formacao basaltica propriamcnte dita, que se es-

tende em largas faxas sobre o massico occidental e terreno adjacente.

Granitos da serra de Cintra.— Os granitos estao exclusivamen-

telimitados a cadea dc monies denominada serra de Cintra. Como nao

the occasiao de me demorar no cxame desta serra o tempo necessa-

rio para poder fazer uma descripciio propria, copiarei textualmentc a

descripeao que vera na Memoria de Sbarpe.

« A rocha predominante e o granito, formado de poreocs quasi

iguaes de quartzo e feldspatho, com pouca mica ; mas em algumas

partes contem ferro magnetico, dissiminado em pequenos graos. As

partes centraes dos montes sao, em toda a cadea, f'ormadas de gr:

niio de grao grosso, que se divide em fragmentos grandes irregula-

rea , e as porcoes exteriores de um granito molle de grao flno com

lascado schistose. Em alguns lugares o grao e tao fino, e o lascado

em losangos tao distincto, que a, rocha poderia tomar-se erradamente

como gre's, se nao se reconhecesse a passagem para um granito, ([tie

apresenta os seus caracteres ordinarios. Proximo de Cintra aespessura

deste granito schistoso nao e grande, mas perto do Farol e mais con-

sideravel, e a particularidade do seu caracter mais pronunciada;

Link ' descrevendo este sitio, parece estar em duvida a respeito da

sua natureza, e chama-lhe granito passando a gres. Na estrada para o

Farol ha muitos exemplos de \eas de um granito duro de grao mais

grosso no granito schistoso ; mas as variedades passam umas is ou-

tras, parecendo que foram formadas ao mesmo tempo.

« Para a extremidade da cadea appareccm rochas syeniticas, e

porphiricas em muitos lugares, e a capella da Pcninha assenla sobre

a junccao de vuna massa de porphyro feldspathico decomposto com o

granito.

l-

1 Geol. und Min. Bcmcrkungen anf einer lleise durch das slidwcstliche Europa

p. 59.
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« Proximo da Atalaya, colhi alguns fragmentos soltos de magni-

fico porphyro vermelho no leito deuma torrente. Nao ha neste lugaf

seccao que mostre as posicoes relatives do granito e do porphyro,

mas por tudo que eu pude ver, considcro-os como tendo sido forma-

dos contemporancamentc.

« granito e em muitos lugares cntrecortado de veas, particular-

mente proximo da extremidade da Cadea.

« Perto da Alalaya e atravessado por uma vea muito delgaffa de

granito intciramcnte distinct© da massa da roeha , e em 1 uma ravina

proximo do mcsmo lugar ha duas veas que atravcssam o granito,

uma dellas horisontal de 2 pes de espessura, e de caracter syenili-

co, a outra perpendicular ede menor importancia. Amhas cstas veas

passam tao gradualmente ao granito, que devcm ter sido formadas

eontemporaneainente com die. Perto de Cintra achei uma aniostra

de granito cntrecortado de muitas veas, algiunas dellas nao mass es-

pessas do que uma folha de papel, e por tanto nao devidas a injeccao

da materia granitica cm fendas. Proximo da Capella da Pcninha, del-

gadas veas de granito atravcssam tambem o porphyro."

DiorUcs de Monte-mor.— As diorites" mostram-se em difl'erentcs

pontes do massico occidental, ena zona de terreno quecorre ate per-

to da Ericeira
;
porem o local onde estao mais dcsenvolvidas e" na ser-

ra de Monte-mor entre Canccas e Louises, occupando com urn largo

affloramento a parte media e alta da montanha onde esta o signal

geodesico : aqui apresentam-se em massas sphcroides ate ao volume

de \
m
% dispostas umas sohre asoutras, assimilhando-se noaspeeto ex-

terior ao granito glohular da nossa peninsula. Sao porphyroides, de

grao grosso, e decor amarella de tabaco pela alteraeao da amphibole.

As camadas de marnes e de calcareos de Bellas, estao evidente-

mente alteradas por aquellas rochas a ponto de se confundiretxi com
a mesma diorite alterada e terrosa, como pode observar-sc no cami-

nho de Canecas para as Quintas da Torre e da Balea.

, A montanha de que fallei , que tern sohre o mar a altura de

354 m
, deveu a sua elevacao aosbasaltos, que seveem afflorar na mcia

eucosta, insinuados na massa das diorites, e no meio das camadas

cretaceas que se deslocaram e fracturaram em pequenas massas e

retalhos, e nao a injeccao das mesmas diorites, posto que occupcm

a parte mais elevada da montanha; parccendo, aocontrario, que tan-

to neste ponto como nos outros do districto onde estas ultimas rochas

se mostram a sua aceao dynamica ibi mui pouco intensa. No sitio das

Aguas-livres, acima de Carenque, nas Pedreiras do Castanheiro, e mi
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margem esquerda da ribeira do Valle de Lobos, entre as nascentes

dos Loyos, e a margem esquerda do ribeiro tie Molhapao, mostram-

.se pequenos, porem mui frequentcs afiloramentos de diorite porphy-

roide atravessando os stratos dos primeiros tres grupos do andar de
Bellas, convertendo os gre's c oscalcarcos, com que se acham em con-

tacto, em rochas porphyroides, infihradas da substantia da diorite.

Alem destes ha outros affloramentos de diorite, concoi-rerido, parte

delleS, com os basaltos na margem esquerda da ribeira de Cheleiros

sobre a estrada de Mafra, na Terruje, Odrinhas, Alvarinbos, no ca-

minho de Bellas a Ericeira, nos granitos da serra de Cintra,,e final-

mente entre Rio de Mou.ro e S. Pedro atravessando os caleareos do

quinto grupo do andar de Bellas.

Formacao basaltica de Lisboa. — A formacao basaltiea oecupa
uma grande extensao superficial ao Norte de Lisboa, mas distribuida

em zonas de formas tao irregulares, que so a inspeccao do mappa p<5-

de dar uma idea dellas : reconhece-se porem que ha duas bandas ou
facbas principaes, dispostas proximamente de Poente a Nascente, das

quaes uma se estende de Campolide ate proximo de Talabide, e outra

mais ao N que vem das margens da ribeira do Trancao, e Vialonga

ate ao Almargem do Bispo ou mais propriamente, ate proximo de

Pero Pinheiro, ligadas a E por outra de menor extensao, limitada pe-

los valles das ribeiras de Loures e de Odivellas.

Ainda, ^lem destas , ha affloramentos de basalto , e de diorite

muito menos extensos, em Montelavar na margem esquerda da ribei-

ra de Cheleiros, no Alto do Cartaxo, no Ulmeiro 2,5 kilometres ao

N de Cintra, no Suimo, na Fontcireira, junto de Bellas e da Venda
Secca, na Cabeca de Montachique, e outros nas visinhancas da Ericei-

ra, Mafra e Azueira. Apczar da pouca extensao d'alguns, sao todavia

muito frequentcs em toda a zona quo se estende ate ao Rio Sizandro.

• Os caracteres destes basaltos sao extremamente variaveis : em
umas partes saocristallinos e porphyroides com grandes cristaes de py-
roxene e de olivina, n'outras sao duros e de textura compacta ; n'ou-

tras sao bolhosos passando a wake contendo nuclcos de spatho calca-

reo ; muitas vezes apresentam-sc em massas espheroides de capas con-

centricas, mais compactas que cristallinas ; outras finalmente tomatn

o caracter d'uma rocha terrosa endurccida, com apparcnte stratibea-

cao e lascado schistoso, mais ou menos perfeito
;

passando todas es-

tas variedades umas as outras por transieoes insensiveis.

Aspecto com que se apresentam os basaltos. — Esta grande for-

macao basaltica apreseula-se de tres modos : 1 ." rompendo as rochas
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sedimentares: 2.° estendida em mantos: 3.° alterando os stratos aquo-
sos, e communieando-lhcs os seus proprios caracteres deuma maneira
mais ou menos pronunciada.

Basaltos que romfcm as rochas sedimentares.— Os basaltos da
serra de Monte-mor, das Sardiidias, e do Almargem do Bispo, deslo-

caram evidentemente as camadas de calcarco, e de gre's do b" e (">."

grupos do andar de Bellas, e as do caleareo de caprinulas entre Cor-
reio-Mor, serra das Sardinhas, e valle de Nogueira, levaiitando-os em
angulos que chegam a 85° para N, c para N 15° E, indo os ealea-

reos de Ollelas, que pertencem ao 5." grupo ate GO" para o S.

O affioramento basaltico do Ulmeiro ao N de Cintra deslocou

similhantemente as camadas do 5." grupo, que, vfio a Mem Martins
e Algueirao, cm angulos dc 20 a 50° para o S, e sc se oxceptuarem.
alguns aceidentes, de que mais adiante darei eouta, todos os stratos

do andar de Bellas, que correm do Algueirao a Eanccas, comprehen-
didos pelos pontes de erupcao deMontc-mor, serra das Sardinhas, Al-
niargem do Bispo e do Norte de Cintra.s inclinam para o Sul.

E ainda para o Sul que se veem mcrgulliar os stratos nas inaj-

gens da ribeira de Chelciros, e no Monte doCartaxo, entre a dita ri-

beira e a Igreja Nova ; onde os basaltos flzeram erupcao, dcslocando

l'ortemente as camadas do andar de Bellas.

Na zona basaltica mais meridional nilo seveem centros eruptivos
tao bem defintdos corno os prccedentes

; parecendo ter sido feita a in-

jeccao por i'endas dirigidas de Nascente a Poente , por ser tarnbem
para o Sul que se manifesta a inelinacao geral dos stratos cretaccos
da margem direita do Tejo. Em geral, todas as camadas cretaceas, nao
so do massico occidental, mas ainda as que cobrcm a zona que vai da
serra de Cintra ao longo do Oceano ate perto da ibz do Sizandro, e
terrnmam na linba que vem do Turcifal a Albandra, teem salvas al-

gumas excepcoes, a inelinacao geral para S, ou proximo deste nuno,
e em algumas partes para o N , precisamente a mesma que as eru-
pcoes em questao deram is camadas, que deslocaram.

Basaltos estendidos em mantos e altcracao par riles produzida
nas rochas sedimentares.— A outra parte das rochas basalticas apre-
senta-se derramacla por cima dos stratos mais modernos do andar
de Bellas e dos calcareos de caprinulas e de spherulites. Na faxa

mais septentrional comeca o basalto a ver-se do (undo da grande
depressao, (pie vai do Tojal para o Tojalinho, a de Loures ; cs-

pande-se, ascendendo, do S para o N pelas encostas das monlanhas
talcareas

, ql]e viio de Vialonga a Cabeca de Montaehicpie , e que
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guarnecem a margem esquerda da ribeira de Loures, c continuan-

do depois pela serra dos Bolores e Covas de ferro ao Almargem do

BIspo, vai occupar as coroas destas alturas, como se fora mais uma

serie de stratos acrescentada a formacao sedimentar, cobrindo cons-

tantemente o calcareo de caprinulas e de spherulites. Observa-se p<>-

rem que era Fanhoes, na margem do pequeno ribeiro qi!e vein de

Cazainhos, surgem do interior da terra massas prismaticas de basal-

tos cortadas a prumo, supportando camadas de marmore com sphe-

rulites, pelo modo que se ve representado na fig. 1 1 dando-se urn

phenomcno similhante na faiha do Trancao, a juzante da ponte no-

va, quasi defronte da fabriea do papel do Tojal.

Ha tambcm a rotar nestas localidades a accao exercida pelos ba-

saltos sobre os stratos do conglomerado do andar mais moderno do

periodo cretaceo. Junto a S. Roque, no caminho de Loures para o

Tojal, ha uraa possante camada do calcareo cellular, com as cavida-

des cheias de massas basalticas ate ao tamanho de macas, c os se-

ptos que as separam, formados de calcareo terroso e semi-cristallino,

jazendo esta camada entre os gre's grosseiros do conglomerado. Na

continuacao do mesmo caminho, antes de chegar a regiilo dos calca-

reos do cretaceo medio ha uma alteracao dos gres, das argil as, e

das rochas calcareas do mesmo conglomerado, devida apenetracao do

basalto no meio da massa destas rochas, e a inilltracao nellas da sua

substantia.

Na zona basaltica meridional as camadas do marmore de capri-

nulas de Alcantara , serra de Monsanto , e de Barcarena , estSo pela

maior parte descobertas de rochas basalticas ; cm quanto que as in-

jeccoes destas rochas se estendem desde o leito do Tejo para o Nor-

te, e saindo por baixo, e dos lados dos retalhos daquellas camadas,

vao assentar sobre os calcareos do primeiro grupo do andar de Bel-

las , apresentando o seu limite em Carenque , Bellas, Agualva , e

Manique ; apparecendo tambem nesta zona os gre's e rochas grossei-

ras , da formacao dos conglomerados , alterados pela prcsenca e ac-

cao dos basaltos que se encontram entre Valejas e Carnidc.

Estou porem longe de considerar a totalidade das rochas que oc-

cupam estas zonas, como seudo exclusivamcnte de origem ignea. As

rochas basalticas de fractura terrosa com lascado schistoso, c cor cin-

zenta, mais on menos carregada, passando a outras em stratos com

aspecto de schisto argiloso fino vcrdocngo, e de crer qu« sejam antes

rochas metamorphicas, do que de origem ignea
;

pelo menos as ca-

madas metamorphicas e interstratificadas nos gre's eargilas, que pou-
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sam sabre os basaltos no sitio da Amadora, tem os mesmos caracte-

res das outras
, que se acham mais longe e scm immediata relacao

com os stratos de cvidente origem sedimentar.

Cum pre tambcm notar quo comparando o andar decalcareos de
caprinulas, dos pontos proximos as zonas basalticas , com a parte que
se observa entre Lourel e Cavallcira ao N de Cintra, se ve eonside-

ravelmente reduzido em possanca, na parte que corresponde as ditas

zonas, faltando osmembros inferiores nos retalhos de Alcantara, Mon-
santo, e Barcarena, c os snperiores na serra de Bolores, Penedo do Ga-
lo, Salcmas, Fanboes, eoutros pontos: ecomo estas partes naopodiam
desapparcccr totalmente por denudacao , sem que desapparecessem
tambem os conglomerados em uma parte, e os.calcareos de Alcanta-
ra em outra, o que effoctivamente nao aconteceu ; e claro que se os

di versos membros da formacao nao apparecem, eporque mudaram de
caracter mineralogico e de estructura, achando-se convertidos por me-
tamorpbismo na rocba de aspecto basaltieo, c confundidos com over-
dadeiro trappe, em ambas as zonas que se tem descripto. Assim cs-

te pbenomeno pode ser considerado como daquelles que se dao nos

jazigos dc contacto, nao faltando, sequer, aesta paridade, um eonglo-

nserado ferruginoso, e diversas injeecoes de oxido defcrro, mesmo no

contacto com as rocbas calcareas, em Villa Cba, por cima da Ama-
dora, no Penedo do Gato, ao lado da Ponte de Louza, e em outros lu-

gares.

Conclusao.— Da breve exposieao dos factos e consideracoes que
deixo feitas se conclue, que as baeias terciaria e cretacea das visinban-
Qas dc Lisboa nao tem a forma singela, adisposicao e a continuidade
physica de stratos, com que se apresentam, para alem dos Pyreneos,
as baeias typos da mcsma idade, como por excmplo as de Paris.

As baeias terciaria e cretacea desta ultima regiiio, pelauniformi-
dade do caracter mineralogico dosseusdificrcntes membros

;
pelos bem

eonscrvados e def'midos borisontes geognosticos ; e pela simplicidade
de lormas, c de condicoes do sen relcvo orographico, prestam-se, di-

gamo-lo assim, a um estudo regular e faeil; ontro tanto porem nao
acontece as das visinbancas de Lisboa, sobre as quaes as foreas inte-

riores do Globo exerceram duradoura aceao mctamorpbica e dynami-
ca

; comecando precisamente no mesmo periodo em que se deposita-
ram os stratos, perturbarain o caracter mineralogico de algumas ro-
cbas, desarranjaram a continuidade e uniformidade das camadas, des-

locando-as em diflerentes scnlidos, e dando ao solo um relevo com-
plicado e variadissimo, como (acibnente se deprebendera docxame do

MEM. DA ACAD.— 1
." CLASS* T. II. P. I. i
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mappa e cortes juntos. Indicarei pois de um modo geral e breve ,

(juaes foram os phenomenos mais principaes produzidos por essas for-

eas interiores, ou qual foi o modo coroo o solo cretaoeo e tern'ario

das visinhancas de Lisboa, reagiu contra ellas.

3." SECCAO.

COI*SI»EBACOES CiERAES SOBRE AS WKUU&NQAM OCCOBBIDAS A
SUPERFICIE DO SOEO BESDE A EPOCA ISO TERBEKO t'BEr

TACEO ATE A EPOCA BECBIUTB.

Movimento do sob no periodo dos grupos cretaceos inferior c

medio.— Disse acima que os marnes deSafarujo assenlam sobre a for-

macao do oolite superior de Torres Vedras scm a interposieao dedu-

tro qualquer membro do- terrene- cretaceo inferior, tendo porlimite a

Jinha que une Mocafaneira a Alhandra ; cm quanto que a formacao

neocomiana apparcce na margem direita do Sizandro, e 96 estende

para a parte N da Extremadura e da Beira : aerescentarci agora, que

pcla parte anterior daquella linha cxiste uma ruga montanhosa, for-

mada de stratos do oolite superior, que corre desde a serra da V ilia-

ate Alhandra, sobre a qual, pcla sua cncosta SO, \'iio deseancar as

camadas dos marnes deSafarujo. Esta ruga, na posicao que hoje tern.,

ou um pouco mais proximo da linlia EO, com loda a cxtcnsao, que

Ihe fica a S-, parece que precxistira aos depositos das arenatas e cal-

careos neocomianos, eonscrvando-se emersa durante o periodo desta

formacao, que estendeu os sens stratos, desde as proximidadcs de

Torres Vedras e Alcoentre, ate cntrc o Vouga eoDouro: no lim po-

rem desta e'poca, uma oscillaeao do solo submergiu toda a parte S da

referida ruga, deixando-a coberta pelo mar do periodo cretaceo me-

dio, que depositou as camadas de Safarujo e os andarcs da Ericeira e

Bellas; erguendo-se do outro lado acima deste mar, e formando-lho

parte das eostas, o solo da nossa peninsula com os stratos neocomia-

nos que anteriormente tinham sido depositados.

Direccao em que obraram as dior.ites e sens effeiios gera.es.—
Se exceptuarmos o granito, ea diorite uma das rochas igneas, (jue se

apresenta com mais frequencia em todo o Portugal, a qual devc o nos-

so solo um grande numero das suas deslocacoes, euma parte das for-
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mas do sen actual relevo. Comecando a cxcrcer a sua accao dcsdc o

penodo da India, veem-se modiiicar todas as roclias secundarias, che-

gando ate ao andar dc Bellas, onde, por sen turno, sao tambem atra-

vessadas pclos basaltos da serra de Monte-inor, que vieram asuperli-
cte do solo, no mestuo pcriodo cretaceo. E ainda a estas rochas que
o terreno oolitico portuguez dcve nniitos dos sens accidentes , mor-
nienle a. parte do oolite superior, que se cstende desdc Torres Vedras
e Alhandra ate Leiria e Cabo Mondego ; nao podcndo, por consequen-
cia, deixar tambem de desarranjar mais ou menos da suaposicao nor-

mal, as eaniadas do cretaceo medio depositadas entre Torres Vedras
oLisboa. Cumpre agora exaininar o sentJdo cm que csta accao seexer-

«tl, e gra'o de dcslocadio que iinprimiu a estas mesmas camadas.
Sem me faier cargo de mostrar neste lugar quaes foram osdii-

lereutes sentidos cm que as diorites romperam o nosso solo, e os va-

riados accidentes, que produziram no sen relevo, limitar-me-bei adi-
zer, que una grande parte das deslocaooes EO, que se observam nos
nossos terrcnos scbislosos egraniticos daBeira, sao exclusivamcnte de-

vidas a cmersao das diorites ; coneortlaudo com aquella direccao uma
grande parte dos liloes de cobrc e de chumbo dos districtos de Cas-
tollo-Branco e Avei.ro. Estas cleslocacoes reprodtizidas nos terrcnos
secuiidarios da Beira c Extremadura, e subordinadas a posieao dos at-

lloramcntos dioriticos, nao so levantaram as camadas ooliticas dcmui-
tos pontos da nossa zona literal, como as de Atbouguia c serra d'El-
Rei, proximamente ria direccao EO, mas dcslocaram no mesmo sen-
tido a formaeao ncocomiana, naGanearia por cxemplo, sobre o carni-

»>"> do Rio Maior para Alcanede, onde tambem apparccom as diori-
tes sobre a respective linlia de sublevacao : por tanto as diorites que
perturbaram as camadas do oolite superior, e as neocomianas da Gan-
caria, Atbouguia, serra d'ElRei, Obidos, Alcanede, e de outras loca-
lidades deviam lbreosamente tcr estendido a sua accao ate ao cretaceo
medio do Norte dc Lisboa, no periodo cm que estes stratos se depo-
sitavam ou no fun delle proximamente.

Examinando-se a montanba que se levanta a E e ao S das Pon-
tes grandes e de Canecas, e entre a Amoreira e Adabeja, encontram-
se as camadas de caprinulas, o spherulites assentando sobre o calca-

reo do f>." grupo do andar dc Bellas, cujas camadas inclinain 5 a 10°

para o S, quando o seu lugar devia ser sobre o primeiro grupo da-

quelle mesmo andar, se a passa'gem das formacdes do terreno creta-

ceo medio as do superior, se tivesse feito sem deslocaeao do solo. E>-
te facto o;Io se observa so neste ponto, encontra-se tambem tornean-

4 .
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do a montanha de Monte-mor ate ao Correio-mor, perto de Loures

e na descida do Algueirao para o Campo , a uns 8 kilometres a

NO de Bellas. Ora, como a deslocacao naquelle sentido affecta todos

os stratos das duas formacoes do cretaceo medio, entre Lisboa e Tor-

res Vedras, claro esta que este movimento se manifestou antes de se

depositarem as camadas de caprinulas, ou do cretaceo superior. Esta

deslocacao niio se fez porem sentir d'um modo tao pronunciado cm
toda a extensao onde estas duas formacoes estao sobrepostas, que nao

permittisse que em alguns lugares, como no caminho de Santo An-

tao do Tojal para Bucellas, todos os grupos dessas formacoes se acbera

representados ; mas este facto e outros similhantes
l

nao podem por

em duvida a perturbacao que tevc lugar entre ascitadas duas e'pocas,

porque , longe de ser um phenomeno simples e local , correspondeu

immediatamente a um abatimento geral do solo , que levou o mar
cretaceo a cobrir as arenatas e calcarcos ncocomianos da Beira e da

Extremadura, sobre os quaes se depositaram as camadas de caprinu-

las e de spherulites que apparecem em Leiria, Opea, Caranguejeira ,

Arnal, Rebolaria e outros sitios, identicas as de Alcantara e Pero Pi-

nheiro.

Erufcao dos basaltos.— Periodo provavcl da sua ekvactio e sens

ef/eitos.— Nao foi de certo um periodo do tranquillidade nas visinhan-

cas de Lisboa aquelle em que se depositaram as camadas do andar

de caprinulas. Os bancos dc calcarco fino, e as repctidas camadas de

conglomerados calcareos, de gres grosseiros, argilas de differentes co-

res, de calcareos celulosos e de marncs com que alternam ; bem as-

sim a desigualdade de numero e de caracter mineralogico de muitos

destes membros, que se observa em differentes pontos, sao factos quo

attestam uma continuada oscillacao do solo , elevacoes e submersoes

,

que trouxeram comsigo a solucao de continuidadc dc muitos strains,.

e a ausencia de outros. Estas oscillacoes nao foram comtudo devidas a

causas geraes, ou que actuassem em grande escala, porque la esta em
Opea, Lapedo, Leiria c outras partes, o andar onde apparecem so

as camadas de marmore com spherulites e caprinulas acompanbadas

de alguns marnes e argilas, faltando todas as rochas arcnosas, que

1 Os stratos mais supcriores do 1'.° grupo do andar do Bfcllas que formam a cor-

nija mais meridional que vai de Villa Cha a Idanha, ao Papal, e Alfamil, siio de mar-

more branco manchado dc vcrmelho rosado liulbante ao do calcarco de caprinulas

;

<> cm uma ultima visita que (iz a estas localidades, por alguns rcstos destes fosscis en-

contrados entre o Caccm e Cancna, rcconheci que csles stratos pertencem efleetiva--

mente a parte inferior do andar de Alcantara;
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sc vecm em Alfovar, nas visinhancas de Lourel perto de Cintra

e n'outros sitios.

Taes oscillacdes devem reputar-se coino o prcludio da grande

erupcao basallica das visinhancas de Lisboa, e do transtorno produ-

zido ctn todas as camadas das formaeoes cretaceas deste districto.

Se por um lado a accao dynamica dos basaltos comecou durante

o periodo em ({ue se depositaram as camadas de Alcantara e de Pe-

io Pinhciro, como parece provado por grande numero de factos, por

outro oestado e composicao mincralogica dessas mesmas camadas diz-

nos, que a verdadeira e intensa erupcao deslas rochas so tivera lugar

no fim daquellc periodo. Passarei por tanto a cxpor os factos em que

me fundo para aprcsentar este juizo.

Ja acima notei que as camadas que formam o massico occiden-

tal teem gerahnente a direccao EO , e bem assim que as cretaceas

que se estendem ate ao oolite superior de Torres Vedras , inclinam

para S em quasi toda a extensao da superficie que occupam ; veremos
agora, que este facto concorda evidentemente com a posicao dos ter-

renos onde o basalto se aprescnta. '

A moutanba do Cartaxo , acima de Chellciros , e a Cabcca de

Afontachique, ambas com affloramentos de basalto; ascolinas, tambenv

de basalto, que vao do Cacem a Porcalliota, e de Talaide a Queluz ;

a serra dos Bolores e a das Sardinhas — teem a direccao EO , as

camadas
, que foram deslocadas pelos basaltos inclinam ao Sul ou ao

Norte : conclue-se por tanto , que estas rochas igneas fizcram segui-

mento as diorites, actuando na direccao preexistente das camadas do
cetaceo medio, c manifestando a sua erupcao geral parallclamente a
essa mesnia linha.

Observa-se por outra parte, que as camadas da formacao tercia-

na miocene, que entram pela maior parte na composicao do massico
oriental, teem uma inclinacao constante para SE , e asseutam sobre
arenatas e conglomerados de um caracter especial, que em geral in-

clinam para o S, sem que os stratos daquella formacao apresentem

o mais leve indicio de alteracao pelas rochas trappicas : nao se pode

por tanto por cm duvida
, que a erupcao basallica teve lugar antes

do deposito desta formacao terciaria.

Com effcito, interprctando attentamente todos os factos que di-

zem respeito aquellas camadas de conglomerados, e confrontando-os

corn os jihenomenos acima indicados, revela-se-nos na sua composicao

mixta
; na passagem dos seus stratos ao wake, e a outras rochas ba-

salticas
; na alteracao metamorphica mais ou menos local desses mes-
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nios stratos ; na injeccao do basalto no meio das suas camadas ; na

repetida mudanca das suas arenatas, e dos marnes cm conglomcrados
;

na mudanca de composicao dos marmores brancos mui finos, que suc-

cesstvamentc se foram carregando de areas, e passando a conglomc-

rados calcarcos com grandes fragmentos d<y pederncira ; c finalmentc

na concordancia de stratificacao com as camadas de caprinulas— que

a erupcao basaltica teve lugar debaixo do oceano cretaceo, no fim do

periodo destas ultimas camadas e durante a epoea do conglomerado

superior.

A lava basaltica fez erupcao a superficie do solo por uma serie

de pontos situados nas zonas , que se veem marcadas no mappa , e

que circunscrevem a parte do massico comprehendida entre valle de

Nogucira, Sabugo, o Bellas. A accao volcanica fczderramar a lava ba-

saltica em partes , c levou o scu poder e energia metamorpbica aos

stratos mais proximos das zonas cruptivas, modificou naais ou menos

profundamente os calcarcos, os marnes, as argilas e as rocbas areno-

sas da formacao do calcareo de caprinulas, e communicou-lhes pela

infdtracao caractcres mais ou menos similbantcs aos da rocha basal-

tica, a points de se con fund irem com csla rocha. Igual pbenomeno se

produziu nas camadas de conglomcrados que se formaram proximo

dos centros eruptivos ou dos mantes de lava, como se observa nos re-

talhos que estao a beira do Tejo abaixo de Lisboa, em Carnaxide, Va-

lejas, e em Queluz, Amadora, Pinteus, c Santo Antao do Tojal ; ao

passo que as camadas
,
que por mais affastadas , ficaram fora da cs-

phera da accao volcanica, como as que se veem no valle da Porcalho-

ta a Odivellas, e no de Loures, nao soOi'erarn alteracao sensivel no scu

caracter mineralogico.

Do cxame de todos os factos ponderados rcsulta o reconheci-

jinento de que a extinccao da actividade volcanica dos basallos, e a

cinersao de todo o massico de roclias crctaceas ao Sul da ruga moii-

tanhosa, que passa pela scrra da Villa junto de Torres Vedras, se

completou correspondentemente ao fim do periodo cretaceo ; sendo

tambcrn provavel, que esta emersao corrcspondesse a clevacao dagran-

<le cadea dos Pyreneos.

Primeiro delincamento da linha divisoria das agaas.— Parece

provavel que entao fosse delineada a linha divisoria d'aguas do grande

massico occidental , dirigiudo-se do alto da serra de Monte-mor pelas

alturas de D.Maria, Sabugo, e Rolhados : esta linha detcnuinada pelos

dous centros eruptivos de Monte-mor ao Nasccnte e de S. Iloque ao Poen-

tc, foi mais tarde perturbada pelos subsequentcs movimentos do solo.
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A aceao dynamica doe basaltos produziu ainda o abatimento de
todo o solo ao Nascente e Sul das cmersdes basaltieas, em que se eom-
prehende aetualmente o massieo oriental, o leito eamargem esquerda
do Tejo

; determinando tambcm diversas linbas de sublc vacuo, de hr.~

portancia puramente local, taes como o valle do Alcantara, ea eleva-

cao da serra do Monsanto.

Emersao dos grantios da scrra de Cinlra.— Ergueram-se ein

seguida a cstas oseillacdes, os granitos da serra de Cintra, deslocando

todo o terreno cretaceo, entre o Occano e S. Pedro, n'uma extensSo

superficial deperto de setenta kilometros qnadrados, e deslocando pe-

quenos retalhos daqucllas formaeoes, cujos caracteres alteraram pela

aceao rrietamorpbica, que sobre elles exerceram.

As camadas do lado N da serra pertencenteO ao 1.° grupo doan-
dar de Bellas, deslisaram, pelo piano de eontacto ao longo dos grani-

tos, ate proximo do nivel do Oceano, succcdcndo o contrario as do
Sul, que cobrem a encosta granitica a mais de 1 00™. Pelo Nordeste
e Nascente abriu-se uma i'alba , na qual se levantaram ate a verti-

cal, os calcareos do 5." grupo do mesmo arfdar, tendo abatido para o

lado do Occidcnte todo o terreno adjaccntc a linba (pie vai do Al-

gueirao ao Sabugo ; linba que boje serve de divisoria as ribeiras de
Rio de Mouro, Gargantada e valle de Lobos, para o Norte do Alguet-
iao. As camadas deste grupo apresentam grandes inclinaeoes entre Rio
de Mouro e (antra

; alterando-se suceessivamente o sen caracter mi~
neralogico nas immediacdes da serra ate ao ponto de se converterem
em sebistos ; e os grupos de Bellas , com a faxa basaltiea que os

guarnece pelo Sul, cedendo a pressao <pic sobre elles cxerceu o levan-
tamento da scrra , nao so augmentaram o angulo da sua inclinacao
mas mudaram gradualmente a sua direceao EO para NE SO, eome-
cando a mHexao no mcridiano do Moinbo da Matta por uma eurva
de grandc raio, correspondendo aquclla mudanea a ponta mais orien-

tal da serra.

Com estes movimentos do solo, a grandc linba divisoria modifi-

eou-se, reeuando na parte occidental para as eumiadas da serra de
Cintra, onde tomou a direceao NE que j.i indiquei.

Deeorrido um lapso, mais ou menos Jongo, que correspondeu tal-

vez a epoca eocene, durante o qual pareee ter estado emergido todo
<> terreno visinbo de Eisboa, a ruga da formacao do oolite superior,
que se acbava esboeada passando pelas visinbancas de Alliandra e da
Ser»a da Villa, e que servira de limits aos depositos do cretaceo me-
w*o» levaniou-se sobre o terreno contiguo, e formou a eordillieira de
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monies, que corre de Alhandra para NO ate perto do Oceano (sobre

os quaes no principio dcste seculo se cstabelcceram as mui conheci-

das linhas de Torres Vcdras, que impediram o passo ao exercito de

Massena). Mais ao Sul ergucu-se outra ruga nas formacoes do creta-

ceo medio e superior, que se estende deVialonga pelas alturas de Fa-

nhoes, Cabeca de Montacbique, Mafra e Safarujo, e serviu na mesma

occasiao de segunda linha de defeza.

Estas linhas de deslocacao determinaram grandes abatimentos do

solo para NE, e abriram em todo o terreno cretaceo repetidas falhas

na direccao de SE a NO por onde correm as ribeiras de Chelleiros,

do Figueiredo, de Safarujo, e todas as mais que vao ao Oceano entre

a serra de Cintra c o rio Sizandro ; modificando-se a direccao dos

stratos cretaceos nas'partes do solo abatido, sem que comtudo essa al-

teracao cheguc a grandes distancias ou pcrturbe de um modo nolavel

n direccao gcral preexistente EO.

Formacao da bacia em que se depositoram as camadas lercia-

rias ,— Foi entao que se formou a bacia terciaria marinha de Lis-

boa, onde se depositaram as camadas miocenes, occupando toda a

parte abatida do solo a S e ao Nascente das erupcoes basalticas

;

porem depois, cm consequencia de novos movimentos do solo, cer-

raram-se as communicacoes desta bacia com o Oceano ; cobriu-se de

agua doce uma grande extensao dc terreno que comprehende Niza e

Idanha a Nova, Vendas Novas e Alcanede , formando um extenso la-

go, no qual se depositaram os calcareos lacustrcs de Santarem, The

mar, Rio Ponsul , e Bonavilla , e os marncs , argilas , e gre's
,
que

constituem a feicao mais predominante deste deposito. Esta bacia, e

outra similhante' na Castella Nova , tambem terciaria e lacustre oc-

cupam uma parte da superficic perlencente a bacia hydrograpbica do

Tejo.

Mais tardc operou-se uma grande mudanca no relevo orogra-

pbico, dc quasi todo o Portugal, com as vastas e energicas subleva-

coes, que tiveram lugar na direccao proximamente parallela a linha

1\NE SSO , levantando-se a maior parte da montaidiosa serra da Is-

trella, c os calcareos do oolite medio que f'ormam as serras, que vao

de Montejunto ate perto de Coimbra, o deslocando-se por raeio de

falhas o terreno oolitico e a formacao neocomiana em inuitos centos

de metres de profundidade , de que resultou o apparecimento a su-

perficic do solo das camadas da gnjphca incurva , e do ammonites

bifrons, como seve nas visinhancas de Porto de Moz, e nos affloramen-

tos liasicos, que vao de Maceira a Sotire, e a Monte-mor o Velho.
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Nesta grande commocao prcludiou-sc a linha da costa ao N do
Cabo da Roca, e abriu-se uma larga falha no Tejo, pela emersao da
sua margem direita entre Lisboa e Santarem, como uma consequen-
cia daelevacao da cordilheira de Montejunto a Coimbra, fazendo des-
cair para SE as caniadas tcrciarias destc lado do rio, com cujo movi-
mento ficou determinada a aresta da escarpa que corre de Friellas a
Carnide, sobranccira ao valle de Odivcllas a Loures.

Formacdo de lagos de agua doce, e diversas dcslocacoes pelas

quaes o solo tomou a configuraaw que actualmente apresenta.—
Passado este periodo de convulsao (ao qual talvez se deva a denu-
dacao do calcareo de caprinulas, entre Leiria e Pero Pinheiro) esta-

oeleccu-se em quasi todo o Portugal uma scrie de pcquenos lagos,

was localidades onde correm hqje os nossos principaes rios e sens mais
unportantcs affluentes; estes lagos estao actualmente representados pe-
tos numerosos depositos arenosos e de calcareo tufacco, que se obser-

vam nos leitos c margcns desses rios. Outra violenta commocao fez

desapparecer todos estes lagos, completando a abertura dos leitos e

asbacias hjdrographicas dos mesmos rios, communicando-os mais im-

uiediatamente com o Oceano ; lcvantou uma parte das serras da Bei-

ra Baixa
, que vao prcnder com a cordilheira de Guadarrama ; er-

gueu os calcareos ooliticos da serra de Aire, e produziu urn grande
numcro de accidcntes em todo o paiz. Esta perturbacao, manitestada
em uma dircccao quasi parallela a linha ENE OSO, acabou de deslo-
car as camadas terciarias entre Lisboa e Trafaria, abrindo a garganta
«jo Pcjo desde Lisboa ate dsua foz cm S. Juliao da Barra ; fez erguer
em lortcs angulos as camadas tambem terciarias das serras da Fagulha
e de I almella, deixando surgir os calcareos ooliticos das serras da Ar-
rabida e doRisco, cuja vertente meridional tcrmina em escarpa abru-
pta sobre qAtlantico, delineando, na dircccao indicada, a pcqucna por-

caode costa que seve entre o Cabo de Espichel eSetubal. Passaram es-

tes penodos de perturbacao, e o nosso solo recebcu ainda uma ultima

jnodificacao na zona occidental: as anligas praias crgueram-se lenta-

menle ale uiuitas dezenas de inclros acima do nivel do mar, contri-

buindo talvez para isto, as rncsmas causas geraes, que produziram a

presenca dos volcdes do Etna e do Yesuvio.

Taes s3o , em resumido esboco , a constituicao physica e a com-
posicao geologica do solo das immediacoes de Lisboa, as vicissitudes a

que tem estado sujeito , e as phases por que tern passado desde a

epoca do terreno cretaceo ate a actual. E a esta constituicao physic*
e geologica quo Lisboa deve as suas abimdantes fotltes do bairro

MKM. DA ACAD 1 .* CLASSK T. II. V. 1. ^»
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oriental, bem como a secura e esterilidade do seu solo nas partes al-

ta , media e occidental ; resultando de uma similhante desigualdade

e eseassez, ver-se a administracao publica forcada a recorrer, no s&

culo passado, as nascentes dossuburbios deLisboa, para evitar o hor-

ror da sede por que durante muitos seculos passaram os liabitantes

desta capital, recurso unico de que ainda agora se pode lanear rnao

para abastecer a cidade da agua indispensaveJ, tanto para os prinei-

paes usos da vida, gozo e cominodidade dos habitantes, como para Sft-

tisfazer as condicoes reclarnadas pela hygiene, c mais necessidades de

uma populacao numerosa, imporlante ecivilisada, como (^ a deLisboa.

Foi debaixo deste ponto de vista que, apedido da Direceao Pro-

visoria da Companbia encarregada deprover ao abastecimento dagua,

fiz este reconhecimento gcologico aos terrcnos que cercani Lisbon

,

sem o qual nao e possivel entrar na apreciacao dos fundamontos

em que se deve basear a cxploracao c acquisieao d'aguas potaveis,

com o fim de conhecer e dcterminar a localidade on localidades

que maior quantidade dellas podeni fornecer ; tendo em attencao a

sua altitude , para que possam , sem o auxilio de aeeao meeha-

nica , attingir os pontos mais elcvados da cidade ; e a distancia a

que existem, para que o custo provavel das obras necessarias a sua

conduccao seja compativel com os fins economicos da Empreza , e a

colloquem, sem gravame, nas circunstancias de cumprir religiosa-

mente todas as estipulacoes do seu contracto. Estas investigates fa-

ruo o objecto da segunda parte desta Memoria.
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SEGUNDA PARTE.

HYDROLOGIA.

4.
a SECCAO.

OOIVSIDEBA.9OES UYDROJLOail'AS SOBRE O MASSIMO ©BIE1W.-&S,.

Aguas artcsianas.—r-0 massico oriental
l resume em si as con-

dicoes necessarias para fornecer nao so aguas abundantcs e perennes
mas ate aguas artesianas, tauto quanto podo comporlar a sua exten-

siio, altitude das respectivas superficies de absorpciio , e sua especial

estructura. Para entrar porem noexame destas condicocs cumpre lan-

car urn golpe de vista sobre o mappa e cortes juntos a esta Memo-
rv.\

, e ter presente que fica dito acerca da constituicao pbysica c

mineralogica desle massico.

Antes de passar adiantc deve notar-se, que a falha por onde cor-

rc o rio de Sacavem , isola as camadas terciarias de modo que as

aguas pluviaes, absorvidas em todo pcqucno tracto de terreno que
eorre para a Verdelba , nao so nao concorrem para a alimentacao
das tomes do massico oriental, mas vertcm todas para o Tejo, ou
urculaii) em um nivel inferior as aguas deste rio, que vem a ser

mesuio para a questSo : por tanto todas as fontcs conhecidas ou
epic de futuro venham a reconbeccr-se, por cxploracao em qualquer
ponto do refcrido massico, pertencerao sempre a niveis com a su-

perficie de apanbamento no espaco comprebendido pcla margem direi-

ta do Tejo, falha do Sacavem, e linlias tiradas do alto de Friellas a

Carnide e deste ponto a quinta do Seabra. Isto posto, se se examinar
a escarpa que forma a margem direita do valle de Odivellas desde

1
Continuarci a designer por massico oriental , massico occidental eada ami

!

a
? Partes dos suburbitm de Lisboa scparadas polo vallc de Cafnide a Lourcs. qne de-

»auo destas denominates estao descriptas na priineira parte desta Mcraoria.
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Carnide ate Friellas na direccao media de SO a NE reconhecer-se-fia

que a barreira e formada, na sua maior altura, pelas arcnatas, argi-

las Tepmelhas e marnes do andar dos. conglomerados do cretacco su-

perior
;
que as camadas terciarias se raostram apenas nas alturas da

Luz e Lumiar ; e que do Lumiar a Sacavem se vao sucecssivamente

atravessando as camadas maismodernas da formacao tereiaria, ganban-

do por consequencia esta em espessura para os lados de Friellas e Sa-

cavem, em quanto que aquellas se escondem abaixo do solo. Ora, es-

ta formacao de conglomerados cstende-se desde ainclicada barreira por

todo o valle ou depressao, por onde correm as ribeiras de Odivellas

e Loures,. indo os affloramentos. das suas camadas assentar no pe das

ladeiras basalticas, que guarnecem esta depressao, com inclinacoes pa-

ra S e para o quadrante de SE, e em anguios variaveis de 8 a 30",

e mais commummente nao excedendo a 12°. I como nesta formacao

entram bancos mui espessos de arenatas porosas, com leitos mterstra-

tificados deargila semi-plastica, succede que aquelles bancos cstao sa-

turados de agua, a ponto de fornecer ao solo alluvial do valle, uma

reserva que e aproveitada por um sem numero de pocos para regas

de hortas e de campos, euja agua derramada na parte mais baixa do

valle da lugar a formacao dos pantanos de Friellas, bem conhecidos

pelos continuos estragos, queproduzem na saude publica ; sendo acon-

servacao de taes pantanos, nas visinbancas de Lisboa, um
.

documento

que abona pouco a nossa civilisacao. Esta formacao seria por conse-

quencia eminentemente artesiana edaria copiosas fontcs, ainda que o

valle de Loures estivesse dez ou trinta kilomctros affiistado deLisboa,

se a posicao deste valle tivesse ao menos 100™ de altitude; porem co-

mo ella e apenas de H m em Odivellas, 13'" cm Friellas, e 18
ra em

Loures, torna~se impossivel obter para a zona media de Lisboa as

aguas desta formacao por fontes artesianas, isto e, se sc praticasse um
furo em Cbellas, Beato Antonio, ouMarvilla, ascendcria nelle a agua,

quando muito de 3 a 5 metros acima das aguas do Tejo.

As camadas terciarias que descancam sobre a formacao dos

conglomerados estao longe de offerecer as melbores eondicoes para

a acquisicao de aguas. Quem percorrer o massico oriental em 01-

versos sentidos vera, que todas estas camadas sao cortadas por val-

les parallelos entre si e £ margem direita do Tejo (em resultado

de falhas dirigidas de SO a NE , como a de Cbellas e a dos Oli-

vaes), apresentando-se as camadas, de um e outro lado, com a mes-

ma inclinacao de 5° a 8° para SE ; e observara igualmente que a

margem de cada um destes vallcs para o lado de NO forma uma
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explanada pouoo inclinada, ao pasao que a frontcira e escarpada e

nbrupta. Investigando, por outro lado, os Icitos de todos os valles c

prcgas, por onde deseem as aguas que vao immcdiatamente ao Te-

jo, reconhecc-se que nenhum delles, passado o pcriodo das chuvasy

couserva aguas superfieiaes , neni tao pouco apresenta vestigios de

alluviao , ..posto que a cxtcnsao que essas aguas tem de percorrer

seja muito curta : de modo que em loda esta parte que Ilea entre

Lisboa e Sacavem , nao ha uma so ribeira que deva mencionar-se.

Estc phcnomeno, que concorda com a structura especial do massico,

e sobre tudo devido a naturcza absorvente das rochas terciarias, e

ao modo por que as camadas do mcsmo massico se acham cortadas.

Aagua, portanto, procurada nestes valles sera abundante, porem

os sens afiloramcntos so pod era o< mostrar-se em niveis muito baixos
,

nao obstante terem as superficies de apanbamento altitudes de »0

,

100 e 150'" como as do Lumiar e Gharneca, da Boa vista, e Appel-

taeao, e de Camarate
;
porque a agua da ebuva recolhida pelas cama-

das permeaveis, e que desccm entre as impermeaveis com inclinacao

de 5 a 8°, cbegam aos pontos mais inferiores correspondent's aos cor-

regos dos valles, que cortam o massico, e como alii ha uma solucao

com desnivclamcnto nas camadas, eosstratos mais inferiores, que vao

topar na paredeSE do valle, devcm estar saturados, aquelias aguas der-

ramam-se, ascendendo, ao longo da superficie dcixada pela solucao,

ate encontrarcm uma eapiada permeavel do lado da pa rede abrupta

do valle ainda nao saturada : insinuam-se por clla, descent) novamente

para o valle immediato, e assim successivamente atecbegarem a pare-

de ou escarpa da grande falha do Tejo, onde vertem em ura affluxo

eontinuado ao longo da margetn direita, sendo na mare vasia apro-

veitadas pelas lavadciras, que a reunem era covas, aberlas na area

solta daspraias. Por consequeneia e impossivel obter a agua da chu-

va recebida pelas camadas terciarias do massico oriental, em niveis mais

altos do que os que accusam as ibntcs publicas, ospocos do bairro orien-

tal, e os dos corregos dos valles por onde ella circula.

Pclo que toca a"s lbntes e nascentes que seencontram nas paries

elevadas do massico, nao podem oflerecer duvida nem destruir oqueh-

ca dito
;
porque sendo apenas aflluxos em seceoes exist entes sobre a ea-

rnad a permeavel queescoa para o valle quefica a SE, nao podem, pela

sua distancia & superficie de apanbamento, dar aguas se nao em muito

pequena quantidade, que jamais avultarao na statist ica das aguas apro-

veitaveis
; quantidade que serd tanto menor quanto maior for aaltu-

ra dos pontos atacados e a sua proximidade da superficie de apanbamento.
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Apreciacao do volume de agua.— Nao obstante esta dcsfavoravel

condicao, faremos urn calculo das aguas que as camadas terciarias do

massico oriental podem fornecer, tomando para a apreciacao da super-

ficic do apanhamento a de 292 kilometros quadrados on deduas ter-

ras partes da que realmcnte occupam estas camadas, deduzida sobre

a carte corographique des environs de Lisbonne dressic $<m$ Id Dire-

ction de Charles Picquet a Paris 1821.

A quantidadc media annual de agua da chuva em Lisboa e re-

presentada por
m
,6 ; teremos pois que a agua cahida nesta superiicie

sera 17.520:000 metros cubicos por anno: e suppondo que a agua

que vai immediatamente para o Tejo e a quarta parte da que cahe,

e que a evaporacao correspondc a Ires decimos dos tres quartos res-

tantcs, teremos que o total da agua que circula annual mente pelas

referidas camadas e de 8.1.90:000 metros cubicos, ou 2.r>:550
m(!

diarios.

O affluxo de aguas, de que acima fallei, tias praias da margem

direita do rio, e muito abundantc e coutinuo :
ora tend® a margem

comprehendida entrc o Terreiro do Paco e a fin da ribeira de Saca-

vem a extensao de 10 kilometros, e reduzindo csle affluxo a uraa sc-

rie de bicas espacadas de quatro cm quatro metros, vertendo cada bi-

08 uma penna; ter-se-ba que a agua perdida no rio pelo dito affluxo

e de 2:500 pennas ou 8:520mc diarios, que deduzidos do nutnero acha-

do darao de reslo 17:300™° por dia. E separando ainda una lerco

deste volume para perdas nao previstas, coqeluir-se-ha que todas as

fontes, bicas e pocos actualmcnte conhecidos tanto pnblicos comopar-

ticulares, e que possam praticar-se no massico oriental, rcprescntam

ura volume diario de 480 anneis ou ll:534
ml

.

Todos os factos e consideracocs expendidas relativamentc as aguas

da formacao terciaria do massico oriental, resumem-sc nas seguintes

conclusoes :

I.' Que o volume de aguas epic realmente se pode aprovcilar

das differcntes camadas aquosas do massico nao sera inferior a I
1:000""'

diarios, e poderia cbegar a 20:000 rac
, aproveitando por uma galena

as aguas que se perdem no Tejo.

2.'1 Que OS niveis superiorcs as bicas, fontes e pocos do bairro

oriental de Lisboa nao podem fornecer aguas em abundancia.

3.* Que postoquc cstas aguas tenham as condicdes de artesianas,

nao podcrao comtudo afflorar em jorro a supcrflcie dos ftiros, que se

fizerem ao longo da margem do Tejo, pcla pequena difference de Di-

ve! que ha enlre os di versos pontos desta margem c os corregos dos

valles lateraes, em que se hi a absorpcuo.
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4." Que em consequencia de se passar das camadas mais antigas
para as mais modernas eamiuhando de SO para NE, results que as

aguas das fontes e poeos situados naqucila linha pertenceni a diffe-

rentes camadas aquosas.

5." Que sendo a tempcratura superior que affecta parte destas aguas,
devida a sua communicaeao com (bntes quentes que vem do interior

da terra misturar-se com as aguas que eirculam nas camadas tercia-

rias
; e natural que as galenas filtrantes on de recepcao que se pra-

ticarem no solo, encontrem outras nascentes thermaes com asmesmas
ou dilTerentes propricdadcs das agues do lanque das lavadeiras e ba-
nhos das alcacarias.

h.' SECOAO.

«S5«-'01«JWKCBMK7«TO BY DBOIiOCJlCO I»0 VA1..IJB BE NOtiLHSIRJl, E
»»*» QIJATBO 1>KI KCII*\EM AIWMJKIWES BA B1BKIBA

BE KACAVUH.

Bacia hydrographica da ribeira de Sacavem.— Antes de entrar

noexainc cestudo do massico occidental, convem dar uma idea, ainda

que abreviada, de todas as aguas que vao a ribeira de Sacavem; n.lo

so porque o reclamam o objecto do reconbecimento hydrolog-ieo que
entra nesta segunda parte, como porque e util saber ascondicoes em
que aquellas aguas se acham, visto estarem tao proximas da capital.

A ribeira de Sacavem e, nos suburbios de Lisboa, o maior af-

lluente do Tejo, em consequencia da extensao da sua bacia hydrogra-
phies e da abundancia d'aguas, que a ella concorre. A linha (pie li-

mita esta bacia circunscreve pelo Poente todo o massico occidental ate

as alturas da montanba do Almargcm do Bispo, donde dirigindo-se

para o N pelo Paeo do Belmonte e Asseiceira pequena, atravessa as

montanhas de calcareo cretacco, que vao da Cabeca de" Monlaehique
a Mafra, e proscgue depois para NNE ate ganhar, nas alturas tloMi-
Iharado ao Algueirao, a ruga montanhosa quevai de Torres a Allian-
dra; separa alii as aguas para o rio Sizandro. e correndo ao tango
da cumiada dcsta ruga, ate a altura de S. Tbiago dos Veliios, sepa-
ra tambern as aguas para a ribeira do Carregado," e desce para oS m
direccao da Povoa de Santa Iria, onde termina junto ao Tejo, tendo
em todo o espaco assim fechado 1 60 a 200 kilometres qaadr'ados. To-
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da a agua que cahe nesta superficie reparte-se pclas ribciras de Odi-

vellas, de. Loures, do Trancao e da Granja ; as quaes descendo todas

para o espacoso valle de Friellas, confluent mui proximo umas das

outras, entre Friellas e S. Joao da Talha, e vao formar a ribeira de

Sacavem, que apenas tem d« compriraento a<ie a" sua foz 5,5 kilome-

tros.

Todas aquellas ribeiras tem nas suas fozes altitudes inferiores a

1 (P : por este facto estao sujeitas £ influencia das mare's, e ao accesso

das aguas salgadas do Tejo, na extensao d'alguns metros ; concorrendo

tambem aquella circunstancia para o alagamento doscamposcontiguos

as fozes daquellas ribeiras, a ponto de se estabelecer alii nao pequeno

numero de marinhas.

Ribeira de Odivellas.— A ribeira de Odivellas recebe aguas da

formacao basaltica que se estende desde a Porcalhota ate ao Alto da

Amoreira ao Nascente de Canecas, e da formacao dos conglomerados,

que, como fica dito em outro lugar, occupa todo o valle e parte da

harreira que vai de Carnide a Friellas. As nascentes destes basaltos.

consideradas cada uma era"particular, sao de pequeno cabedal, mas a

sua frequencia em toda a encosta, que desce da parte da linha diviso-

ria que vai do collo da Porcalhota a Adabeja e Canecas, da um pro-

ducto muito sensivel, a Y>onto <lc terem reunido cm Dezembro de

3 856 perto de 100 anneis ou 2:650n"!

diarios no sitio do Pombal,

proximo a Odivellas ; volume que vai successivamente crescendo ate

Friellas onde na maior estiagem nao seja talvez inferior a 10:O00
mG

diarios.

A formacao dos conglomerados fornecc proporcionalmenle a sua

extensao, muito menor quantidade de aguas a esta ribeira
; mas co-

mo esta formacao pelas condicoes da posicao, naturcza e estructura

das suas camadas, se acha completamente saturada ate quasi i su-

perficie do solo e se estende ate ao subsolo da ribeira, nao pod(;

excrccr absorpeao , e nao ha por consequencia perdas notaveis nas

aguas superficiaes que para ella correm. As altitudes porem desta

ribeira , nos pontos onde as aguas tem um volume apreciavel, siio

inferiores a 40m , o que torna impossivel aproveital-as, introduzindo-

as no aqueducto geral em Bemilca, e quando nao houvesse este in-

conveniente, as tnuitas e ricas propriedades espalhadas no valle, que

no estio ernpregam estas aguas nas irrigacdes, scriam um obslaculo

poderoso e difficil de veneer, quando selbcs quizessc dar diversa ap-

plicacao. Independentementc destas e d'outras consideracoes pareceria

a primeira vista praticavel recolher uma parte destas aguas nas pro-

'
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xknidades das suas respectivas nascentcs, estabclecendo na encosta que
desce dogrande inassieo para o valle ura aqueducto de 6 kilomctros de
rannpnmento, pouco niais ou menos, que, partindo da Falagueira, pe-
ks immediaedes dos Cazaes do Ouro e da Preza, fosse reccber porci-
nia de Odivellas as aguas que vera do ribeiro de Canecas, fazendo-as
eiitrur no aqueducto junto a Porcalhota. Nao deve pore'm dissimular-
se que similhante obra, foreada a attingir tao alto nivel, sorcceberia
as aguas das nascentcs mais altas da encosta, pouco abundantes, pela
sua proximidade a linha divisoria, que passa na Adabeja, eassim mais
sujeitas ascontingencias da escasscz pela cessacao oudiminuieao do sen
volume.

liibara de Lourcs.— A ribeira de Loures compoe-se de dous ra-

inos principacs, que sao a ribeira de Loures propriamente dita, e a
ribeira da Louza. A ribeira de Loures propriamente dita tem a sua
ongem m vertente oriental da montanba do Almargem do Bispo e cor-
ro. j)ara SSE na extensao de 7 a 8 kilomctros, proximo a linha de
contaclo dos conglomerados cretaccos com as rocbas basalticas. As
aguas desta pequena ribeira, medidas junto a ponte doTqjalinho abai-

xo da conllucncia da ribeira que vein do valle de Nogueira , onde

!

em *
m
altitude dc 4C)m

'
dcram em Novembro de 1856 ura volume de

3:390""' ou 128 anncis, e se sc tomar cm eonta que liavia algumas
aguas rcpresadas, talvez nao seja exagerado sc secoutar naquellepon-
to com ura Tolume de 4:240mi ou lY>0 anneis.

lima parte desta ribeira ealimentada pclos sobejos das nascentcs
que brotam cm divcrsas propricdades situadas desde a ponte do To-
jalinho e Calvos ate valle de Nogueira e a oulra pelas aguas que af-
Iloratn no leito e sope das encostas ingremes das suas margens, e se
destas aguas exceptuarmos l.

r>0 a 200 mc
ou 6 a 8 anncis que veto

dos gres de valle de Camaroes, todas as mais sahem de rocbas ba-
salticas, e com cspccialidadc das montanbas do Almargem do Bispo,
scrra das Sardinhas e de Montc-mor.

As nascentcs com altitudes superiores a I08m , que vcrtem para
.is pequeoas ribeiras do valle de Nogueira e dos Caos (que reunidas
na ponte do Tojalinho forraam a ribeira dc Loures propriamente dita)

(terara jiete medicao feita no outono do anno findo urn volume de
2:819

mc
ou 10G anncis por dia. Com tudo csta cilra csta longe de

representor o volume diario debitado por todas as fontes e nasccn-
les

i que aclualmente cxislem acima daquelle nivel dentro da bacia
desta pequena ribeira, porque algumas dcixaram de ser medidas
Por (aha de opporlunidadc. E quando se faeam trabalbos de explo-

MEM. 1M ACAD— I .• CUSSE—< T. II. V. I. 6
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racao nos vallcs de Nogueira e deCamardes e no vaJJc que vai de

Castello-Picao as Alvogas, devera encontrar-se maior quantidade de

aguas, a julgar pela superficie de apanharaento e pela situacao, for-

ma e structure physica da porcao do solo comprehendida pelas mar-

gens oppostas daquolles valles e pelas alturas, que correm das Alvo-

gas ao Almargem do Bispo, Almornos e Camaroes : nao devendo dei-

xar de attender-se para este fim a parte da scrra de Monte-mor que

olha para vaiie de Nogueira, onde ha copiosas nascentes ja conhecidas

e vehementes indicios de outras novas de bastante importancia.

Todas as aguas que vertem para a ribeira de que acabei de fal-

lar sao aproveitadas com grande cuidado para regas de muitas quin-

tas, pomares ebortas, e para muitas azenhas ; epor isso a sua acqui-

sicao deve oflerecer grandes obstaculos , e exigir grandes sacrilicios.

Por outra parte as difficuldades da reuniao e da conduccao destas

aguas ao aqueducto geral, nao sao menos serias, em consequencia do

terreno ser muito aspero e quebrado : no entente talvez o segwmte

tracado fosse exequivel, para em caso extremo as aproveitar e intro-

duzir no aqueducto geral. Dcpois de rcuiiir acima de Paz Joannes as

aguas de todas as localidades, por mcio de aqueductos parciaes, cu-

jo desenvolvimento orcaria por 6 kilometros, o aqueducto geral tor-

nearia a serra de Monte-mor, passando cntre a povoacao deste nonie

(i Correio-Mor, e seguindo junto a Ramada, onde eorre a ribeira

de Canecas, iria pelas visinhancas dos Cazaes, da Preza, e do Ouro

ate a Falagucira, partindo dcste ponto a entrar no aqueducto dasGal-

legas, ou mais abaixo junto a Porcalhota. Este aqueducto geral, su-

jeitando o seu tracado a alguns subterraneos, podera ter 12 kilome-

tros que com 6 dos aqueductos parciaes elevam a 18 a extensao li-

near de todas as obras.

tracado que acabei de indicar, e que julgo nisusceptivei do

soiTrer grande alteraoao tern os seguintes inconvenientes : 1
." cuslosas

expropriates : 2." grande extensao de aqueducto sobre urn terreno

aspero, muito quebrado, c todo em rocha basaltica : 3." multiplicida-

de de obras parciaes para reunir no aqueducto geral as aguas das di-

versas nascentes dispcrsas sobre uma grande area: 4." a impossihdi-

dadc de se poder avaliar mesmo aproximadamente, o volume d aguas

que seobteria pelos novostrabalhos de cxploracao : 5." pouca confianca

na permauencia das fontes das rochas basalticas nos pontes mais altos

das encostas e das montanbas quando a superficie de apanhamento

nao e' muito externa, e as massas sao muito rotas, como aeontece aa

parte superior da serra cle Monte-mor.
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Podcria suscitar-sc a lembranca de atravcssar o collo de Monte-
»i6r por um subterraneo, dirigindo o tracado por Canecas a entrar

no aqueducto dos Carvalbciros, com o que se rcduziriam considera-

velmente as dcspezas de construceao
;
porem este alvilre e inadmissi-

vel, porque, nao podendo nem dcvendo scr transportadas as aguas em
um nivel superior a 100 ou 1 1

m
para scaproveitar o maior numero

de nascentcs, nao poderia este tracado attingir oaqueducto dos Car-
valbciros que tern perlo de 200™ de altitude.

Ribeira da Louza.— A ribeira daLouza e formada por duasri-
beiras principaes— a do Bocal, e a dc Palhaes, que correm em ge-

ral de N para S. Teem as suas origens cntre Malveira e Montachi-
que proximas da linba culminante da grande ruga ja descripta de
inontanhas do cretaceo medio, que vai de Vialonga a'Mafra e Safaru-
jo. foda a sua super fieie dc apanhamento reside nas camadas que
compoe os grupos da formacao de Bellas, transitando as aguas que
alimentam aquellas ribeiras pelas rochas calcareas , alternantes com
camadas de gre's c argilas, inclinando para o S e com altitudes de
150 a 200'". Estas aguas vao lancar-se em duas profundas falhas ,

abertas naquella formacao
, que servem de leitos is indicadas ribei-

ras, as quaes conflucm na ponte da Louza, precisamente onde passa
a liaha que limita a formacao basarltica, e vem deFanboes para aser-
ra dosBolores. Este ponto de confluencia tern 98™ de altitude; porem
um kilometro mais acirna ja as aguas correm em altitudes de 110 a
120"' em um e outro ramal, de modo que sendo de 5 a kilome-
iros a distancia deste ponto de conduencia a divisoria, e de 170m a
differenca media de nivel, apresentam cstes ribeiros o consideravel de-
cbve medio de 0'",03 por metro.

O massico com prebend id o por eslas ribeiras e os que Ibe ficam
aos lados teem sobrc os respectivos leitos as ahuras de 150 a 200™
proximo ao sen ponto de juneeao ; e o seu declive de N para S e

consideravebneute menor que o dos alveos das ribeiras; ora como el-

les sao cortados por lrequentcs falbas que aecidentam muito o seu
relevo, as aguas pluviacs aftrouxam ahi o seu movimento, tornando-
se assun mais lenta a sua diU'usao pelo solo; e apezar dc ser o decli-
ne dos corregos de

m
,01 a 0"\03 por metro, como as camadas incli-

iiam no mesmo sentido em que a ague desce, segue-se que nao ob-
stante aquelle declive do alveo , as camadas receberao pelos sens
'opes maior enpia de aguas do que se a sua inclinacao fosse em sen-
tido invcrso.

Por ouira parte a natureza permeavel dasrocbas arcnosas alier-

(5.
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nando com camadas deargilas, c a disposicao das fendas dos calcareos

impermcaveis ,
que alternam com camadas de marnes , favorecem a

absorpcao e diffusao das aguas pluviaes e das ribeiras ; e se as nas-

centes que brotam nas encostas e altos dos massicos nao sao abun-

dantes, as que correspondent aosleitos das ribeiras, devem sel-o, pot-

que para dies inclinam todas as camadas, apresentando continuadas

seccoes ;. e as exploracoes feitas em qualquer dellcs ,
dcvem ibrcosa-

mente ministrar um grande volume do aguas. Gom efieito os factos

estao em harmonia com o raciocinio. Em 21 de Outubro de 185G a

ribeira de Palhaes , dava , perto da Louza ,
3:390™ oti 128 aimeis

de agua, sem contar a que estava dcrivada cm reprezas paraazenhas,

e regas; e a do Bocal, que emais consideravel, conduzia ainda maior

volume. Por tanto seguindo os corregos destcs dous ramos, com ex-

ploracoes bem conduzidas, podcr-se-hia obter em altitudes superiores

a 100™, um volume d'aguas nao inferior a 8 on 10:000
mc

diaiios.

A conduccao porem destas aguas em tubos forcados seguindo po-

lo valle de Loures a Friellas e Sacavem e linha do caminho de ferro

ate Lisboa, e'muito dispendiosa e dil'ficil, tanto pela distancia de 25

kilometres que tem de pereorrer, corno por ler de atravessar o ter-

reno alagadico das Marnotas, na extensao de 3 kilometres.

Ribeira do Trancao—A ribeira do Trancao corre de NO a SE
ale Bucellas , e de N para S da ponte para baixo , indo cortar a

ruga que vai de Vialonga a Fanhocs. Consta esta ribeira de dou.s

ramos principacs que se jtintam acima de Bucellas, e sao a ribeira

do Trancao propriamente dita, ea ribeira do Boicao. Toda a super-

ficie hydrographica desta ribeira esta na zona comprebendida cntre

as duas rttgas montanhosas de Safarujo e Torres Vedras a Vialon-

ga e Alhandra, sendo limitacla pelo lado dcSE pelas alturas dc Mon-

tacbiquc, Povo'a da Gallega, Milbarado, c S. Tbiago dos Velhos. To-

das" as camadas desta bacia sao calcareos, marnes, e gre's do tcrrc-

no cretaceo medio, e marnes, argilas, e calcareos do terreno ooli-

tico superior, com a inelinacao geral para S c SO.

As condicoes desta ribeira sao em geral analogas as da ribeira

da Louza, com a differenoa do terreno adjaccnte abranger uma mais

Tasta superficie de apanhamento ; e e para notar que todas as aguas

desta bacia, reunidas em Bucellas tem uma altitude superior a 10Gm s

que a sua conduccao para Lisboa parece offerecer asmesmas difficul-

dades que ponderei para a das aguas da ribeira da Louza, e que m
ribeira do Boicao , logo acima de Bucellas , ha mui copiosas nascen-

tes ,
que reunidas dao perto dc 3:000

mc de agua por dia.
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Ribeira da Granja* — Finalmente a ribeira da Granja, & qual

tern ter as copiosas nascentes de Alpiatre, Flamengas eSardoal, tern

uoia bacia hydrographica roais circumscripta do que asoutras aftluen-

tcs da ribeira dc Sacavem ; senn&o pore'm muito baixa a posieao dc

nivel da maior parte das suas nascentes para podcrem forneccr aguas

as zonas media c superior da Cidade de Lisboa, nao me demorarei

lis nos dctalhes que lhe respeitam, pois (jue quando hajam dem
aproveitar-se aguas a nivcis baixos scria mats convenientc Linear

mao das do bairro oriental. Vid. Mappa n.°

«»/ SFXXAO.

t'ONMIDISRACdKS HY»ROM»ftIC <

.t»i SOBBE AS AGUAS I»0 HISSIC'O
OCCIDENTAL.

Jguas aproveitaveis para o abaslecimcnto da Cidade. — De todas

as aguas aproveitaveis nos suburbios dc Lisboa para o abastecimento

desta cidade , as que reunem maior somma de condieoes favoraveis

sao as da pcqucna bacia hydrographica das ribeiras (!e Queluz e de
Lavciras, situadas no massico occidental. Todas as outras ribeiras ao

Poente deslas , como a de Puo de Mouro , e de Oeiras , sao menos
abundantes, nao contem mclhor qualidade dc agua poiavel, e acham-
se muito mais afastadas de Lisboa, e com mas condieoes para se fa-

zer a derivacao das suas aguas.

Ii>co?ivenkr>cia de. derivar as aguas da terra dc Cintra. •— A ser-

ra de Cintra, pcla extensao da superficie dcapanliamcnlo liacoroa das
suas montanbas

; pcla immensa vegctacao que a cobre, e contimiados
nevoeiros que sobre cllas demoram

;
pela sua eonstituicao physica e

natureza das massas que a eompoem esta como saturada de aguas,

circulando no infinito numero de fendas, (pie (ormam uma espeeie de
redenbo no sen granito. E a estas vantajosas condieoes hydrologieas

que Cintra deve a abundancia das suas aguas e fertilidade do sen so-

lo que tao amena e aprazivel tornam aquella localidade.

Nao obstante a abundancia de aguas, com que se poderia contar
nesta serra para o abastecimento da capital, a sua acquisicao econdue-
?uo exigiria grandes sacrificios

;
ja porque as expropriates scriarn

custosissimas, pelo grande valor que alii teem as propricdades, c ve
~
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las coutcstacdes scm numero, que se ofl'ereceriam por parte de Jndivi-

duos poderosos, a quem nao faltariam argumentos e influencia para

obstar a derivacao das aguas
; ja porque tendo a conduceao de ser

feita em uina extensao dc perto de 14 kilometros, que tanto disla

S. Pedro do Alto da Porcalhota, e atravez de terrenos mui acciden-

tados, e de roehas de difficil desmonte
;
^as despezas da construccao

importariam em uma somtna fora de proporcao com o resultado que

.sepoderia obter, somma (pie selornaria enorme com a multiplicida-

de de obras necessarias para a reuniao das aguas das diversas partes

da serra em um so lugar.j

Bacia hi/drographica das ribciras de valle dc Lobos e de Queluz.

— As ribeiras de Queluz e de valle de Lobos ou de Laveiras, teem

sido sempre lembradas desde Filippe III como as mais vantajosas, de-

baixo de todos os pontos de vista, para a solucao do problema em
questao, e ja em partes aproveitadas desde o comcco do seculo pas&a-

do, para o que sc construiu onosso monumental aqueducto das aguas

livres, e sao aquellas que oestudo aponta como mais vantajosas, tan-

to pela abundancia, qualidade e altitude das suas aguas, como pek

sua maior proxiinidade de Lisboa, e visinhanca do aqueducto geral :

por este motivo entrarei n'uma descripcao mais detalhada, e ponde-

rarei todos os l'actps e consideracoes que se devem ter cm conta pa-

ra o sen mais vantajoso aprovcitamento.

A bacia hydrographica das ribeiras de Queluz c de Laveiras co-

meca no Tejo, entre Paco de Arcos e Oeiras, dirige-sc para NN<»

passando pelos altos de Talaide e Cacem, e \ai ao Alto da Fcira das

Merces, entre Melecas e Rinchoa ; deste ponto toma para NO ate ao

Algueirao, abi muda rapidamentc de dircccao para NE indo ganhar

o Alto da Piedade perto do Sabugo ; e con('unde-se deste ponto em
diante para o Nascente com a grande linba divisoria d'aguas, descri-

pta no principio desta Memoria.

Esta bacia abrange maior extensao de terreno ao N do paralle-

lo de Cintra do que as de Rio de Mouro, Oeiras e Manique, e eleva-

se na sua parte septentrional a muito maior altura do que todo o rcs-

to do inassico com excepcao da serra de Cintra ; donde resulta para

as ribeiras de Queluz e de Laveiras um avanco de 2 a 3 kilometros

a N sobre as outras, podendo por consequencia as suas aguas ser apro-

veitadas em altitudes de200
m

c mais, como actualmente acontece no

sitio de Aguas Livres, Pontes Grandes, e visinbancas dc Canecas.

A ribeira de Laveiras corre, desde a sua origem, era um valle,

aberlo provavelmente na epoca em que sc clevaram as camadas que
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eUe atravessa, modificado pelos movimentos posteriores, e pela aecao
mcessante dos agentes externos. Tem a sua principal origan junto ao
bigar da Tapada e dos Aimornos, sobre a parte alta do flaneo meri-
dional da montanha do Almargem do Bispo na altitude de 300 e
tantos metros, e proximo a jimeeao do andar dc Bellas com os basai-
tos; ereceDe tambem aguas do sitio dos Gafanhotos, na plaga l que
esta' acima da quinta de D. Maria Luiza Caldas.

Estas aguas, que depois de reunidas tomam o nome de ribeira
de Vallc de Lobos, desccm por um apertado valle de margens ear-
tadas a prumo ou em ladciras ingremes, sensivelmente parallelo $
parte occidental da linba divisoria e mui poueo distante della, pas*
sando pelos povos da Malta, Melccas e Agualva," alravessando as ca-
madas caicareas e arenosas do andar de Bellas. Na Agualva forma o
valle uma estreita garganta, pela qual a ribeira passa para a regiilo
dos basaltos, e seguindo com inargcns altas mas menos ingremes e
mais afastadas, estreita novamente em Barcarcna, onde atravessa os
calcareos de caprinulas, indo ate aoTejo effi que entra junto a Casks,
tendo percorrido uma extensao de 1 8 kilometros.

Esta ribeira nao tem um so afflucnte de notavel extensao, ape-
nas recebe aguas dos ribeiros de Molhapao, Baratam e Grajal, os
quaes teem os sens nascimentos mui perto do valle ; mas em compen-
sacao e alimentada por copiosas nasccntes que brotarn dos sens flan-

cos. Alguns barrancos descmbocam no valle desta ribeira, eaellacon-
duzem as aguas pluviaes, mas passadas as chuvas cessa esta alimen-
tacao, reduzindo-se, em geral, aos recursos que Ibes prestam as in-
dicadas naseentes.

A ribeira de Queluz e formada pclas ribciras do .Tardim , e do
Eastanbeiro

, qUe se reuncm em Bellas na quinta do Conde do Re-
dondo, e pela ribeira de Carenque, que se junta com as precede®-
tcs ao pe, da Ponte de Queluz de Baixo.

As ongens das ribciras do Castanheiro e de Carenque sao na
vertente meridional flas collinas que co'rrem pelo N de Caneeas e Lo-
gares de D.Maria ate ao sitio dos Gafanbotos e na altitude de250°';
em quanto que as do ribeiro do Jardim nao passam doEazal daCa.-
regucira um pouco ao N de Bellas, cmbora o valle receba aguas
pluviaes de pontos mais affastados. Estas ribciras laneam-se cada uma

Sir\o-mc da palavra plaga para designar o espafo aberto que termina a parts
superior de um valle de maior ou menor extensao, as vezes coberto de um pantaflo,
as onde tern sempre lugar as primeiras origens de um regalo ou ribeira.
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em sua prega bastante fundas e dirigidas de N a S. As margens sio

apertadas, quasi a prumo em partes, ate chcgarcm a regiSo dos ba-

saltos, nos sitios do Pendao e de Ponte Pedrinha ;
deste ponto em

diante as margens alargam c tornam-se m'nos asperas. De Queluz

descem estas aguas para oS, por urn so valle, cujas margens tornam

a apertar, e vao entrar no Tejo no sitio da Cruz Quebrada, tendo

feito urn trajecto de 13 a 14 kilometros.

Aquantidade de nascentes efontes que vertem para a ribeira de

Oueluz no valle de cada urn dos seus afflucntcs, i na verdade grande

;

nao obstante o volume de aguas desta ribeira e proporcionalmente mc-

nor do que o da ribeira de Valle de Lobos euja bacia deapanbamento

e mais circumscripta': todavia se se advertir que os pocos prat.cados

nos leitos dosribeiros do Caslanheiro cdo Jardim conscrvam as suas

aguas namaior cstiagem naopodcra attribuir-se aquella diflercnca sc-

jiilo a forma, estructura e divisao das massas que scparam aquelles val-

les, e menor quantidade dc rochas arenosas e argilosas que propor-

cionalmente cncerram estsfe mesmas massas comparadas com aquellas

das margens da ribeira de Valle de Lobos : resultando desta difference

de eondicoes que as nascentes c fonles estabelecidas nos, (lancos da-

quelles valles umas scccara , outras diminuem muito de volume na

passagem do Verao para o Outono, sera que todavia os sub-lcitos das

ribeiras dc Carenque, do Castanheiro e do Jardim deixem de estar

saturados d'aguas nesla epoca.

Oual seja o volume das maximas, mrnimas, o medias aguas de

cada uma destas ribeiras, com relacao ;is aguas pluviaes cahidas na

respectiva bacia deapanbamento, e'oque se ignora, porquesinnlbantes

trabalbos bydrologicos ainda nao comccaram cntre nos. que se sa-

be pelo testcmunho de toda a gentc, e pela observaeao de murtos fa-

ctos que o corroboram, e que na bacia bydrograpbica destas ribeiras

seconservam a inaior parte das nascentes todo o Verao eOutono, mais

ou menos diminuidas, segundo a cxtensao da secca ou a duraeao do

Invcrno que precede ura dado Estio, e com o produclo destas nascen-

tes sealimentam as povoacoes estabelecidas dentro da mesma bacia, se

costea a irrigacao de am grande numero do propriedades, c so da

pmprego a grande numero de lavadeiras.

Exame do solo ao N do parallelo dc Agualva, dondc tern dese

derivar as aguas.— A falta dc calhaos volumosos nosdepositos allu-

viaes existentes nos leitos apertados de todas estas ribeiras s< prova

que as aguas que nellas correm sao animadas de fraca velocidade e

por tanto pouco volumosas, donde se pode inferir que uma gran-
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de parte das aguas pluviacs e absorvida pelo solo , e dalii rcsulla a

permancncia das fontes e nascentes que alimentam no Verao estas ri-

beiras. Mais larde veremos que cstc facto esta em relacilo com a na-
tureza e cstructura do terreno e com a forma desta bacia.

Examinemos pois a natureza do solo de toda a parte desta bacia
ao N do parallel© de Agualva , sua estructura, e bem assim as nas-

centes nella conbecidas.

Jiochas basahicas, metamorphicas , tufaccas e gresiformes.—
grupo de rocbas, em que entram os basaltos

, que se estende desde a

Porcalhota por Bellas ate ao Papel, comprebende : 1.° uma rochacom-
pacta fendida, com os caracteres do verdadeiro basalto passando a ou-
tro bolboso similbante ao wake : 2." as rocbas constanlcs da seccao
(Fig. 7) : a saber

a— Calcareo branco mctamorpbico do calcareo de caprinulas?
d— Conglomerado ferruginoso similbante a brecba de um jazigo de

contacto, com abundante ferro bydratado.
m— Basalto em mantos de estructura compacta.
d— Rocba metamorpbica estratificada infiltrada de basalto e com ca-

vidades rcvestidas de spatbo calcareo.

c — Camadas de uma rocba bomogenea verdoenga, similbante aos mar-
nes finos endurecidos.

b-b-h"—
; Caraadas de gre's tufaceos e argilas avcrmclbadas, em partes

formadas de dctrilos basalticos.

Por cm (pianto estou convencido que quasi todas estas rocbas ,

niosmo as compactas, como os basaltos, siio de origem sedimentar per-
teucendo talvez , em grande parte a formaeiio do calcareo de capri-
nulas, profundamente modiOcado, como ja ponderei.

Como quer que scja, o que se obscrva e que estes stratos , uns
bem, outros mal debnidosj nao tern continuidade

;
porque parte delles

ou se eonvertem na rocba basaltica propriamente dita, ou sao inler-

rompidos pelas massas de basalto amygdaloidc , como se ve no cami-
uho da Amadora para o Pendao, c nas encostas do Monte do Abrabao
por detras de Bellas.

Observando porcm a posicao das diversas nascentes que existem
»• zona mais septentrional dos basaltos , desde a Porcalhota ate ao
Papel, ve-sc, que estlo, ate certo ponto, subordinadas as camadas que
acabei de inencionar. Com efl'eito grande numero de pocos abertos
desde a Amadora ate a Porcalhota tern as suas nascentes sobre estes

MEM. DA ACAD.— t .» CLASSE—< T. H. P. 1. 7
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stratos, sendo os leitos de argila vermelha , os que mais corUnbuern

para a conservacao destas nascentes, evitando o dcrramamento da agua

pelas fendas das rochas contiguas ou subjacentes.

As nascentes da Falagueira ; as aguas da Rascoeira ;
as nascentes

do Almarjao ; e as que pertencem ao Duque de Palmella, ao Conde

de Porto Covo, e ao Conselheiro Felix Pereira de Magalhaes, tod as

situadas ao N da estrada real , cntrc a Porcalhota e a Ponte de ( la-

renque ; os quatro pocos das visinhancas da Gargantada ;
a fonte que

.se ve neste raesmo local ; as nascentes do valle de Ponte Pedrinha ,

e da encosta do Monte de Abrahao e parte das quaes dio agua para

o palacio de Qucluz ; as nascentes dc Massama e as que estao abaixo

do Casal do Papel, formam urn systcma cujas aguas sao situadas em

lima estreita zona, quasi parallela 3 linha EO, brotando parte del las

d'entre as mencionadas rochas.

Nao pretendo comtudo indicar, que as reservas destas nascentes

estejam exactamente nas mesrnas condicoes das das aguas que brotatn

dos terrenos stratificados nao metamorpbieos ;
mas e ccrto que ai-

gumas participam do scu regimen , cm tudo o que diz respcito as

aguas que descem dos mantes basalticos ou das camadas permeaveis

situadas a maiores alturas, e que descancam com os rctalbos dos gres,

mais ou menos alterados , sobre os leitos de argila vermelha , COfflO

succede as que ficam entre a ribeira de Carenque e a Porcalhota. Em

todo o caso, se esta estnictura influe na posicao de parte das nascen-

tes das localidades indicadas, nao acontece outro tanto relativamente

a abundancia das suas aguas
;
porque i estreitcza da zona situada ao

N da estrada da Porcalhota ao Cacera acerescc ser clla em forma de

esplanada, interrompida apenas pclos valles das ribeiras de Carenque

e de Valle de Lobos, e o seu solo de estnictura variada
, em parte

eompacta e em outras fendida. Nao devem por tanto fundar-se espe-

rancas de acquisicao de grande volume de aguas nesta zona, ([iiaes-

(juer que sejam os trabalhos de exploracao qne se tentem ;
apezar da

l'requencia de nascentes, que apparecem nestas rochas ,
porrpae alem

do seu pequeno producto, muitas dellas soffrem grande diminuicao no

Estio, ou seccam inteiramente. Podem porem aproveitar-se nascentes

ja conhecidas , ou serem pesquisadas
,
proximo ao aqueducto a cons-

truir, se elle houver de passar por esta zona, com cspeciahdade no

corrego da ribeira de Carenque, onde as nascentes (pie brotam da for-

macao basaltica, sao mais permanentes e copiosas ,
porque neste caso

as despezas da accjuisicao devem, relativamente, ser pequenas.

Desde o Alto da Falagueira ao N da Porcalhota, ate ao sitio do
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Papel
, as bem defiaidas camadas de calcareo, nao aprcsentam a mais

))e(|uena pcrturbacao no sou contacto com a formacao basaltica ; ao

eontrario , csta formacao dcscanca , como se fora um grande strato

sobrc o primeiro grupo de calcareos do andar de Bellas, e so no pia-

no dc contacto e que se observa uma camada de conglomerado cal-

careo ferruginoso, passando a calcareo escoriaceo e metamorpbico , e

encerrando affioramentos dc ferro oxihydratado , tambem escoriaceo

e geodico, com o aspecto d'um verdadeiro jazigo de contacto, como
se ve na planura de Villa Cba, em Alfamil, em todos os mais pontos

da zona, e bem assim no Pencdo do Gato, e Covas de Ferro no mas-
sico ao N. da zona basaltica de Lourcs. Da natureza destas rochas de
contacto se conclue, que diem do metamorpliismo, exercido pela tem-
peratura do basalto derramado sobrc as camadas preexistentes do pri-

meiro grupo do andar de Bellas, houvc eO'eetivamente uma linha de
ruptura , ou grande fcnda parallcla a esta zona, por onde sairam as

substancias que constituetn os jazigos de contacto , sem lazer desar-

ranjo , a superficie do solo , no sentido da inclinacao dos stratos da

formacao sedimcntar.

E dcsta zona de contacto que brotam as aguas, no valle de Ca-

renque , junto a" Gargantada ; as que beam ao S da quinta do Mar-

quez de Bellas ate Ponte Pedrinba ; e as do Refervcdouro e Rocanas

na ribeira de Valle dc Lobos , junto ao Papel ; todas pertencentes a

uma lamina aquosa , retida pela superficie dos stratos superiores do
1
." grupo do andar dc Bellas.

1
." grupo de calcareo do andar de Bellas.— primeiro grupo

de Bellas compoe-se de uma possante asscntada de camadas de cal-

careos argilosos, em geral duros , alternando com marnes mais ou
memos atnarellados , em parte ocraceos , e algumas formadas ,

quasi

exclusivamente, de fragmentos de ostras. Encontram-se em toda a al-

tura deste grupo, abundantes moldes de turritelas, tylostomas, ncri-

neas, corbulas
, areas , ostras , ecbinos , e outros fosseis.

l Na parte

inferior do grupo onde as camadas nao teem sido alteradas pelos agen-

tes extexilOS , os marnes sao cinzentos pouco scbistoides , alternando

com delgados leitos de argila, tambem cinzenta escura, e com um as-

peclo muito difTerente do qUe teem a superficie. limite deste grupo

coineca ao Nascente dos campos de Villa Cha, dirige-se para O, passa

proximo e ao N do Casal do Ribeiro dc Sapos, e ao S da Vcnda Secca,

1 Pela posirao superior quo occupam as camadas da praia das Mncas sobrc as dc

Villa Vcrdc e Tcrrugo/crcio que pertcneem ao 1." grupo do andar de Bellas.

7*
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ao N de Agualva, atravessa a estrada dc Cintra a meia distancia entre

o Cacem e Puo de Monro, e dalii segue para SO passando proximo «

Vaz Martins e Alfamil. Desde o extremo oriental deste grupo onde

sc acha a linha divisoria de aguas ate ao outro extremo occidental no

alto do Cacem e que reparte as aguas para as ribeiras de Valle de

Lobos , e Rio de Monro , ha uma distancia de 7 kilometres na qua!

a largura media occupada pelas camadas deste grupo e de 1,5 kilo-

metro ; donde resulta para a parte da bacia de apanhamento das duas

ribeiras de Valle de Lobos e de Queluz occupada por cstas mesmas

camadas uma superficie de 10,5 kilometros quadrados. E se por oulro

lado notarmos que a inclinacao mais commum destes stratos e do

5 a 1 0° para o S concluiremos tambem que a possanca do 1.° grupo

do andar de Bellas excede a 100m .

Diversos affloramentos de diorites atravessam as camadas da parte

media e inferiores deste grupo ; um no srtio das Aguas-livres , na

margem esquerda da ribeira de Carenque ; outro entre o Casal de

Rio de Sapos, e a ribeira do Castanheiro; outro ao S deste ponto;

outro junto a copiosa nascente de Bellas, na lomba que vai para os

moinhos do Jardim ; e outro entre a Jarda e Agualva. Todos estcs

affloramentos sao de curta extensao superficial, mas ainda assim al-

teraram profundamente as camadas de calcareo, infiltrando-os da su-

bstancia volcanica, e tornando-os verdocngos e porphyroides, ou ama-

rellados e escoriaceos ; e produziram algurnas perturbacoes locaes nas

camadas deste grupo, e das do grupo immediato. Alem destes des-

arranjos outros ha dc maior importancia
, que sao as falbas , inter-

rompendo a continuidade das camadas deste grupo.

As ribeiras do Jardim e Castanheiro eorrem cada uma por sua

falha que vao juntar-se em Bellas na zona do 1 .? grupo , corrcspon-

dendo essa junccao ao abatimento do solo intermedio aos valles em
que ellas eorrem ;

continua com o nome de ribeira do Castanheiro

nos calcareos superiores do grupo, ate entrar na formacao basal-

tica junto ao Pendao ; e abaixo deste ponto reune-se com a correspon-

dente & da ribeira de Carenque na parte que serve de leito a ribeira

de Queluz.

A ribeira de Valle de Lobos segue uma outra linha de falha
,

onde alguns calcareos do 1." grupo e parte dos gres do 2." sc levan-

tam para formar a margem direita da mesma ribeira desde a Ponte

de Agualva ate a Jarda.

A solucao de continuidade das camadas aquiferas, resultante d'es-

tas falhas imprime no regimen das aguas subterraneas deste grupo
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am caraclcr particular, cujas circumstancias mais importantes
,
para

a qucstao que nos occupa, sao as seguintes :

Em geral o grande acrescimo de superficies de vazao das ca-

madas, occasionado pelas falhas, produz grande numero de nascentes
sobre as ribeiras

, por outro lado , os pianos das mesmas falhas em
contacts com as aguas, correntes das ribeiras absorvem e diffundem
grande quantidade del las. Em particular a fluxao para a ribeira do
Castanhe ro'de tuna porcao de aguas consideravel e determinada pela
disposjcao das camadas, que topam na parede da fenda : estas cama-
das descaem para os pianos das duas falhas de modo que as aguas

.

que chegam as poreoes da sua supcrGcie cm que esta circumstancia
se da descarregam-se, seguindo as linhas de maior declive pelo piano
de falha para a ribeira. Pelo contrario na parte da segunda falha eor-
respondente ao Cacem , como as camadas neste ponto inclinam para
SO, por causa de urn dike trappico ahi existente com a direccao pro-
ximamente NO , deve naturahncnte utaa parte das aguas da ribeira
correspond ente de Valle de Lobos sumir-se pelos topes da margem
elevada para ir apparecer em pontes mais baixos na ribeira de rio de
Monro

;
por outro lado como as camadas, que formam a margem fron-

teira entre a Jarda e Agualva tem proximo da parede que a limita
uma inclinaeao mui pequena , as aguas que entre ellas se insinuam
devem ahi scr dcmoradas, e esta circumstancia faz crer que a explo-
racao desta margem dara nascentes de maior ou menor importancia.

Ao que fica exposto deve accrescentar-se que os calcareos deste
grupo na sua parte superior , estao cortados por juntas normaes aos
pianos de stratificacao, como se observa em muitos pontes entre Bellas
e Agualva

, mormente na parte cortada pela ribeira de Valle de Lo-
bos, e que na sua parte media, posto que offerecam menos, nao dei-
xam comtudo de ter ainda frcquentes solucoes de continuidade : esta
estructura por juntas produz tambem uma notavel difi'usiio das aguas
pluviaes e das ribeiras, logo que chegam a estcs stratos, sumindo-se
e descend© por todas as fendas ate encontrarem as camadas imper-
mcaveis sobre que elles assentam.

Sobem ao numero de qnarenta todos os pocos, minas e i'ontcs

naturaes de que tivemos noticia e podemos reconhecer na parte desk-
grupo comprehendida entre as ribeiras de Carenque, c Valle dc Lo-
bos. A determinaeao da possanca de cada um nas dillerentcs cstac6(>s.

» sua posicao topographica, e altitude, circumstancias necessarias para
se definir a sua situacao geologica, e trabalbo que ainda nao esta fcit»
Wtm pode ser obra de um so anno : todavia o simples reconhecinien'o
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destas origens mostrou a existencia dc differenles zonas d'agua , que

passarei a mencionar.

Ja acima indiquei que no contacto da formacao basaltica com a

parte superior deste grupo havia uraa zona d'aguas a qual pertencem

as nascentes da Gargantada, as de Rocanas e Pvefervedouro nas ribci-

ras de Carenque e de Valle de Lobos. Estas aguas por tercm a sua

sedc principal nos stratos mais superiores do t.° grupo nao podern

deixar de cousiderar-se como pertencentcs a elle, embora mc;trem al-

guns affluxos por cntre as rochas basalticas que lhes sao contiguas.

Em consequencia da pouca largura que csta zona occupa dentro da

bacia, nao ha a esperar della grandes mananciaes ; podcra comtudo

explorar-se com alguma vantagem proximo aos leitos das ribeiras ,

aonde neeessariamente as aguas devem affluir em maior copia.

A outra zona que segue para o N, e na ordem desccndentc
,

e

aquella onde estao situados : 1 .° os pocos entre a Gargantada e o povo

de Carenque , cujas aguas sao permanentes durante o Estio
;

o poco

do potnar do Tenente e da azinhaga, que vai para o Olival; dous p<»-

cos junto ao mesmo povo de Carenque , um poco nas terras do Lm-

zinho, e o que esta antes de cbegar a ponte de D. Faustina, todos no

valle de Carenque : 2." o poco na quinta do Padre Brotero
;
dous na

quinta de Gregorio Antunes ; a nascente do portao de ferro no valle

da ribeira do Castanheiro ao S da junccao com a ribeia do Jardim i

3." a fonte dos Burros; a fonte da Idanha ; a fonte da fazenda do

P,arros , e o poco do Leal, ao S da Idanha , 20
m acima das nascentes

e pocos estabelecidos nos dous precedentes voiles.

"A terceira zona passa acima da ponte e povoacilo de Carenque ,

entre esta povoacao e a azenha do Filippinho, vem aos povos de Bel-

las e Agualva: nesta zona encontram-se: 1.° um poco junto a azenha

do Filippinho , e dous outros mais a jusante no valle da ribeira de

Carenque :
2." a fonte da Panasca • o poco do Pomar da Chave ;

a

nascente da Male; ; o poco do Silva ; a mina na quinta de Manoel An-

tonio ; o poco na quinta de D. Joao de Castello Branco ;
a nascente

do Ca'sal do Miranda ; a copiosa nascente de Bellas, todas situadas no

valle do Castanheiro , e as duas ultimas no valle da ribeira do Jar-

dim, sendo para notar que a nascente de Bellas e a da quinta de Ma-

noel Antonio , tambern copiosa , brotam da zona de contacto com as

diorites: 3." a fonte no sitio da Bica ; a das Eiras; o poco da quinta

da Nora; e uma nascente no lei to da ribeira, todos proximos ao poco

da Agualva e no valle da ribeira de Valle de Lobos.

Ha alem destas, uma quarta zona, na junccao com o 2-° grupo,
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onde estao os poeos do quintal do Prior, as nascentes do Casal de
valle de Sapos; e as visinhas da quinta do Biester, e do Casal do
Pelao.

Todas estas aguas tem os seus niveis nos massieos deste grupo
que scparam as ribeiras de Carenque, Castanheiro e Valle de Lobos,
donde deseaem, pela aeeao da gravidade e posieao das camadas, para
as seccoes de vasao praticadas , natural ou artiflcialmente , nos leitos

daqucllas ribeiras ou nos sope's das cncostas, onde estao as nascentes,
ibntes, e poeos enumerados.

Deste grupo do andar de Bellas so se aproveita para o aquedueto
gcral a agua que iqmni linba de S. Braz ; e pelo traeado do aque-
dueto da Matta (Icam ainda cxcluidas todas asaguas que pode ibrne-
eer, em consequencia de ser a altitude em que brotam inferior a do
ref'erido traeado.

2." Grupo do andar dr. Bellas.— Por baixo do 1.° grupo d©
andar de Bellas sac eoncordantemente o 2.° grupo do mesmo andar,
distincto do precedente pelo seu earacter arenoso. O sen limite se-

ptentrional comeca nos basaltos que estao na divisoria das aguas das
ribeiras de Carenque e de Odivellas; passa 200'" ao N de Adabeja

,

e dirigc-se de E para Oate ,1 meia encosta N da montanha do Suimo,
dabi descac para o SO, c passando ao N do Casal das Pedras Verme-
lhas e do moinho do Vietoriano, atravessa a ribeira de Valle de Lo-
bos, dirigindo-se, alVastado 300m de Rio de Mouro, para Albarracpir.

Estc grupo pelas divisorias que separam a E as aguas para a ri-

beira de Odivellas, e a O as que vao a" ribeira de Rio de Mouro, tern
8iS kilometros de compriinento por 1 kilometro de largura media

,

ou uma .supcrlicie de 8,5 kilometros quadrados. A inclinaeao dos seus
stratos e para S, cm angulos variaveis de 4 a 20 e 30°; no cnlant**
suppondo que a media seja de 5° somcnlc, conclue-se que tern uma
possanea superior a 80m .

Este grupo compoe-se de camadas bem estratificadas de gres gros-
seiros, de graos siliciosos e de outras rochas, com pasta argilosa , ai-

ternando com camadas molles e impermeavcis de gres finos cinzen-
los c variegados, com abundante pasta argilosa, passando a argila .

com leitos de gres finos amarellados, micaceos duros, de que se lazem
os bem conhecidos rebolos de Bellas , empregados na cutelana ; na
l>arte media e superior do grupo lla tambem leitos de marne cinzento
-arbonoso, acompanbado de insignificantes porcr.es de lenbile.

Algunias camadas de marnes e argilas com bancos de calcarco
sibcioso muito duro, de cor vermclha acinzentada, estabeleccm a irm-
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sicao entre os dous grupos; e inferiorraente a estas ha inlerstratificada

nos gres uma pequena assentada de 1

8

m de possanca se tanto , com-

posta de delgados leitos de calcareo argiloso,-amarello , fragmentar
,

alternando com leitos marnosos ocraceos , involvendo muitas ostras e

inoldes de outras conchas bivalves ; estes leitos asscntam sobre uma

eamada impermeavel de marne argiloso acinzcntado, com 0,I>
m
de pos-

sanca , e o grupo por elle formado passa ao N de Agualva, chega ao

Alto da Charneca , e dirigindo-se pelo Casal das Pedras Vermelhas
,

ao N do Grajal, vai ao poco do Pimenta ; e d'alli moditicada nos sens

caracteres peia accao metamorphica segue ate" ao Valle de Polvaraes,

onde toma de novo os caracteres que lhe sao proprios ; atravessa a

lomba dos moinhos do Jardim, e proscgue para o ribeiro de Sapos
;

cdrta o valle da ribeira de Carenque ,
proximo ao Casal do Pelao e

conlinua ate ao Casal da Fonte Santa, donde sobe ao alto da Adabeja

para tcrminar em contacto com as rochas basalticas ; tendo descripto

uma linha sinuosa , dcterminada pelos accidentcs das camadas conti-

guas do mesmo grupo.

caracter mineralogico das rochas deste grupo e bastantc al-

terado em diversos pontos, pela accao ignca. Na montanha do Suimo

estao as camadas de gres rotas por um affloramento de basalto,
l
pre-

eisamente no contacto com o 3.° grupo de calcareos, de que adiante

darci conta ;
porem a alteracao occorrida neste ponto, e de pouca im-

portancia. Os pontos onde a alteracao metamorphica e mais profunda

e cxtensa sao: 1.° Olival da Chamuscada a da Venda Secca ate ao

valle de Polvaraes abaixo do poco do Lagar, occupando uma extensao

longitudinal de E a de pcrto de 500™ : 2.° Valle do ribeiro da Es-

pinheira ao S do Grajal subindo para a encosta do Casal da Char-

neca :
3." Alto da Errnida ao N do Casal do ribeiro de Sapos, ate ao

Casal do Pelao ,
proximo do contacto do 1." com o 2," grupo.

Esta alteracao consiste na conversao das camadas arenosas , em

massas fendidas ou globulares homogeneas, c6r de castanha ou rosada,

parecendo diorites em decomposicao , com pontos e mesmo cristaes

brancos feldspathicos, passando no Casal de Pelao a diorite verdoenga.

Na estrada da Idanha para a Venda Secca , a alteracao manil'esta-se

apenas nos stratos superiores dos gres ; as camadas subjaccntes con-

servam os sens caracteres , inclusivamente as partes carbonosas
, que

a accao ignca nao chegou a fazer evolver inteiramente (Fig. 13).

1 ft no basalto dcsia montanha onde se exploraram e ainda se encontram asgra-

nadas de que dao noticia slguna escriptores.
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Aletn destas modificaeoes Ira oulras occasionadas por dykes for-
mados nos sous affioramentos por uma rocha dc aspecto similhante
ao das argilas melamorpbieas , OS quaes atravcssam as camadas de
gre's cm parte acompanbados de abundantc fcrro oeraceo, geodico. En-
contram-se muitos destes diqwes, inelinando 60 a 70° para E eparaO,
tendo de m

,5 a I'" de possanca.
l
A' primeira vista parccem poredes

das roebas conlinentes introdu/.idas para o interior das fendas e al-
tcradas pela accao ignca , tomando uma eslruetura scliisloide e em
partes porphyroide, mas a obscrvacao mais a [tenia mostra que modi*
ficaram as eamndas em volta dos affioramentos rcspeetivos. nao so ele-
vando-as mas alterando um poueo o sen earacter mineralogieo.

Ha ainda outras modificaeoes nas camadas deste grupo, com re-
lacao a sua contimiidadc

, como a falba da ribeira do Jardim
, que

cievou tuna porcao das camadas da margem direita, sobre as suas cor-
iwpondentes da esquerda

;
pore'm ianto este accidente, como todos os

mais que deixei eitados , rclalivamcntc as rocbas deste grupo, exer-
ceram uma influcneia puramente local, por causa da sua pequcna ex-
ten sao

,
e que em inula prejudice ao rcsuhado de um systema geral

de exploracao d'aguas, exeeutado nas linbas mais baixas do solo.

numero das nascentes, Ionics, c pocos estabcleeidos neste grupo,
sobe a sesscnta : detenu inar porem o numero e sitnacao de todas as
camadas aquosas nelle eontidas pela posicao que occupam est.es pocos
e nascentes, 4 o que* por cm quanto, nao julgo possivel por divcrsas
Consideracoes

: Em l.° logar porque o metamorpbismo destes gre's
,

posto que eircumscripto, e todavia repetido, sobre uma certa zona
desde Polvaraes, por Vcnda Sccca, ate a encosta da Cbarneca, tendo
em pajt«s uma krgura superior a 100'"; este accidente perturba o
regimen da-s aguas (pic residem na camada impermeavel que Ibe
serve de leito, pela mudanea dc natureza, e de estructura que sofTreu
nos sitios por onde passa a refcrida zona: Era 2." logar porque mui-
tas camadas, impermeavcis em um certo local, deixam de o ser n'ou-
tro, pela dimmuicao da argila , e sua eonversao em rocba arenosa :

bnalmente porque estas camadas se aprcscntam repel idas em toda a
altura do grupo. Podem comtudo fixar-se desdc ja algumas das suas
zonas aquosas situadas do modo soguinte : l.

a
na assenlada de ca ma-

das de calcareo c dc marnes interstratificados neste grupo, que acima
"T'ncionei

; nesfa zona estao abcrtos os pocos da quinta do Pimenta,

Meneioaaremos os dikes dos Casaes da Ribeira e Fonteireira, o das Pedreiras
ao Castanheiro, Penodos Pantos e b do Grajal

MEM. DA ACAJ) 1 .» CLASSE T. H. P. I. 8
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e os que ficam proximos e a da mesma quinta, de cujas sobras se

forma o rcgato denominado— rio da Espinheira— e bem assirn o poco

de Polvaraes, contiguo aos moinhos do Jardim. As aguas sao sus-

tentadas com permanencia nesta zona pcla camada de marnc ar-

giloso ja indicada ; e ainda no fim de Novembro do anno passe-

do antes das aguas do Outono , se abriram ncsla ultima locali-

dade vallas de escoamento para se poder cultivar solo
: ?/ nos

pontes do 2.° grupo ,
que foram , como ja clissemos ,

profundamenlc

alterados pela accao metamorpbica : comprebendc esta zona o poco do

La far, e dezeseis pocos e nascentes na Venda Secca : 3.
a em uina serie

de camadas dc gres grosseiros c finos sobreposta a uraa camada de

argila rosada existente na parte inferior destc grupo: nesta zona se

abrange a nascente das Pedras Vennclbas, acima do povo do Grajal,

e as da quinta do Grajal, e a dos Loyos sobre a ribeira de Valle de

Lobos: 4." na base do grupo e inferior a prcccdcnte em gres gros-

seiros sobrepondo aos gres finos e argilas contend o mica : pertencem

a esta zona as nascentes da quinta do Jardim, e as que lbe sao con-

tiguas, as dos flancos do Suimo, e as que vertem as camadas que al-

floram na encosta por baixo do moinbo do Victorlano no valle da ri-

beira de Valle de Lobos, onde yi fazer o dessicamento das terras para

a cultura. Alem destas zonas bem definidas ba ainda uma camada de

possanca variavel, ehegando em partes a 4
m

, formada dc gres gros-

seiro, muito pcrmeavel ,
pousando sobre uma camada de argila cin

zenta clara, que em todas as seccoes proximas aos leitos das ribeiras

da copiosos filetes d'agua. Ve-se esta camada na route Santa, sobre a

margem direita da ribeira dc Carcnque ; na quinta do Biester
;
no

valle de Figueira em Ptio de Sapos ;
na ribeira do Castanbciro ,

a ju~

zante da fontc deste nome ; e entra, segundo crcio, na zona dos gres

alterados da Venda Secca.

Existem tambein diversas nascentes, vertendo da meia encosta da

montanha do Suimo, e dc outras partes, as quaes no future servi no-

de guia para a determinacao de outras zonas aquosas deste grupo.

Convem dizer, que a observacao, durante a secca do Outono de

J 856, mostrou que nao so os pocos e fontes destc grupo conserva-

ram aguas em abundancia , mas tprnbem as nascentes (pie icbentam

nas plagas e aquellas que vertem dc pontes (bra destas, por exeinplo

as nascentes da plaga dos Almarzes na vertentc SE da montanha do

Suimo , e as que brotam entrc as Pedras Vcrmclbas c Grajal ; n&

quinta deste nome ; no Casal da Fontc Santa e n'outros pontos.

Deste grupo so reccbe oaqueducto geral as nascentes da Clara-
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boia, e da mina da Fontc Santa, pertencentcs a t.
n
zona aquosa, dando

dc 18 a 30mo
de agua diarios desde Jimbo a Novembro. A primcira

destas nascentcs vein d'entre as camadas calcareas deste grupo, mas
tendo sido ambas exploradas cm urn nivel muito superior e por tanto

mui proximo dos alUoramculos, c tendo sido adcm disso praticadas nos
gre's quasi parallelamente a direceao das suas camadas cstao preeisa-

mente nas condicoes mais desfavoraveis para se obter um volume d'a-

guas proporcional ao custo desta obra.

Alguaas exploraeocs infract uosas sc tcm feito neste grupo em
pesquisa de aguas, como por cxemplo a que esta inira alto por cima
da qm'nta do Bom Jardim : abriu-se alii uin poco dc 20'" ou mais de

fundo , o qual nao atravcssou um so leito aqnoso, nao obstante ter

encontrado camadas alternantes permeaveis c impermeaveis ; este facto

e outros similliantcs
, sao uraa prova de que nao e nos altos das col-

Unas ou montauhas de rocbas estratilicadas
, que as aguas devem ap-

pareccr, quando as camadas que nellas afilorain nao descem de pontos
mais altos.

3.° Grupo do andar de Bellas.—Por baixo deste grupo de gre's,

surge, em stractificaeao coneordanto o 3." grupo do andar de Bellas,

formado cxclusivamente de rocbas calcareas, c caracterisado por abun-
dantcs terebratulas de pequena grandeza , e de differentes especies

,

acorn panbadas de muitos rcslos de polypeiros , de ccbinodcrmes e de
peetens.

Este grupo tem o seu limile oriental uns GOO™ a NNE de Ada-
beja e descendo ao valle de Carenque a montante da nascente da Mai
d'Agua Velba, dirige-se dc E para O pelo sido dos Penedos Pardos,
Casal da Carregucira , Abctureira , e quintal de Molhapao donde des-

cahe para SO, atravessando aribeira de Valle de Lobos, junto aquinta
do JVlinhoto. A extensao longitudinal deste grupo entre as divisorias

qu« se tem eonsiderado, e de 8 kilomelros ; a sua largura media de
400'"

;
por consequencia a superficie e de 3,2 kilometres quadrados :

e como a media inclinacao das suas camadas se pode calcular cm §»

para S, a possanca do grupo scrd de 30 a 40 m
.

Do outro lado da ribeira de Valle de Lobos, e para NO, appa-

rcce deslocada outra porcao deste grupo, cujas camadas tomam. in-

clinacoes que mudam rapidamente de 5 a 90° para os difiercntes

pontos do quadrante de NO, variando tambcm a direceao por lal modo
que as camadas de calcareo se apresentam dobradas em curvas de
*»ui pequeno raio. Estas camadas vera do sitio dc Pecbiligaes a Santa

Ouie da Granja , defronte das copiosas nascentcs da Malta , e daqui

8*
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se dirigem ao Sabugo, doncle descahem corn os grupos mais moder-

nos para a falha, que occasiona a depressao, que corre de Sacotes a

Pero Pinheiro (Fig. 1 e 4).

Compoe-se este grupo de camadas de calcareo , em geral pouco

argiloso, de cores claras ; sendo em partes vermelho escuro, silicioso,

e talvez um pouco metamorphico nos stratos supcriores em que se

eneontram os fosseis acima indicados ; alterna repetidas vczes com ca-

madas delgadas de marncs amarellados, molles e porosos, os quaes na

base do grupo, se tornam arenosos, um pouco micaeeos, csehistosos;

fazendo a transicao para o grupo arenoso immediato.

Diversos affioramentos de diorite porphyrotde atravcssam as ca-

madas deste grupo , eivtre a quinta do Minhoto , o moinho do Car-

rascal, c o moinho do Victoriano (Fig. 14): entretanto afora este des-

arranjo local, o grupo corre regularmente, dentro da area da bacta

bydrographica, sendo somenle corlado pelos valles de Carenque e do

Castanheiro ,
que interrompem a continuidadc das suas camadas. ()

limite N das camadas deste grupo aprcscnta-sc em cscarpa abrupta ,

desdc o Casal da Carregueira ale perlo do moinho do Carrascal do

modo qne mostra a figura , representando o labio da grande deslo-

cacao que scparou a oulra parte do grupo que esta na margera di-

reita da ribcira de Valle de Lobos para os lados do Sabugo c dos

Pichiligaes.

Todas as camadas calcareas deste grupo estao miii'to retalhadas

por numerosas fendas que eortam perpendicularmentc os sens pia-

nos de stratificacao, c encerram algarcs mais ou menos vastos e lun-

dos, especialmentc na parte que dceorre do moinho do Carrascal para.

o valle de Carenque: as aguas pluviaes que caesu sol>re este grupo in-

sinuam-se por aqucllas fendas e na sua maior parte vao reeolher'se

nos mencionados algarcs de modo que estas aguas iriam quasi todas

e immedlatamente aos corregos das ribeiras de Carenque , do Casta-

nheiro , e do Valle de Lobos , se as seccoes de vasao de todos os de-

positos hydrostaticos que residem neste grupo tivessem grandes di-

mensoes em relacao ao volume de aguas recolhido, e se os pianos das

camadas se levantassem em grandes angulos. A esta estructura e dis-

posicao das camadas do 3." grupo, e que se deve a esterilidade appa-

rente da zona que clle occupa, nao se encontrando senao as naseentes

da Agua-livre denominadas Mai de Agua Nova e Mai de Agua Velha

;

as duas naseentes do alveo da ribeira do Castanheiro , proximo ao

Brouco ; a fonte que fica quasi a entrada da quinta de Molhapao ; as

naseentes da Portella da Adabeja, a do Casal do Brouco ; e um poco
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ha quinta de Sant'Anna, proximo a ribeira cle Vallc de Lobos sem
importancia notavcl.

A nascente da Mai de Agua Velba e sem duvida a mais notavel

deste grupo , e uma das mais importantes da bacia : a conserva na-

tural desta copiosa e perenne nascente existe nas camadas do 3." grupo

da parte do massico comprehend ido pelas ribeiras de Carenque eCas-

tanheiro , eacoa a sua agua por cima da cannula iinpermeavel que a

demora nas algarcs , e vai brotar , repuxando una pouco na margem
direita l

m
,5 proximamente acima do leito da ribeira : a eommuni-

eacao das aguas pluviaes com a reserva, e a desta com a Mai d'Agua
Velba sSo tao directas, que apenas as chuvas cabeni, logo se pcrtur-

bam as aguas desta nascente.

Quasi cm frente a distancia de 20™, na margem opposta ba ou-

tra nascente, denominada Mai de Agua Nova, abwta nos mesinos cal-

careos, cm una nivel inferior de iV" ao leito da ribeira ; e no inverno
tao copiosa como a primeira ou ainda mais: mas apezar da proximi-
dade e identidade da origeni das dnas nasccnles urn phenomeno mui
notavel as distingue, e lorna evidente a sua absoluta independencia ,

e e— que a nascente da Mai de Agua Nova estanca todos os annos
no comcco do Verao , em quanto que a nascente da Mai de Agua
Vclba fornece sempre inn volume consideravel de aguas , que varia

entre 1000 e 300mc
diarios nao descendo abaixo deste limite nem

mesmo nos annos de maior se'eca.

Estc plienomeno pouco vulgar tem origeni nos scguinles lactos:

A porcao do massico que se estendc da margem direila da ri-

beira de Carenque ate ;i ribeira do Castanheiro, 1'ormada pelas cama-
das do o." grupo do andar de Bellas com inclinaeoes suaves de i a

10" S, cbega apenas i altura de 40m , se tanto, acima da nascente da

Mai de Agua Velba, ou do leito da ribeira de Carenque.
Estas camadas sao interrompidas no vallc por uma falba em

que se estabeleeeu o leito da referida ribeira, a partir da qua! se le-

vantam para a margem esquerda com inclinaeoes de 20, 30 e 40"

ale ao cume da rapida encosta que esta a altura de 100'" proxima-

mente sobrc a ribeira. Deslcs lactos conclue-se que o nivel bydros-

tatico da conserva da Mai d'Agua Velba occupa uma posicao pouco

elevada sobrc o leito da ribeira, e que.os pontes de vasao que tcria

esle deposito sobrc a falba se acbam eompletamente vedados: alias a

agua nao repuxaria na nascente, ao eotvtrario affluiria na mesma ri-

beira
, c scria absorvida pelos topes das camadas na parede opposta ,

cstabelecendo-se a urn nivel igual na outra margem, e a nascente da
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Mai d'Agua Nova, ahi existente em nivel mais baixo, debitaria ainda

copiosas aguas muitos mezes dcpois do ter scccado a Mai d'Agua

Velha ; mas como ha uma completa indcpendencia entre as duas nas-

centes , as aguas pluviaes cahidas sobre o calcareo muito fendido que

vai pela encosta ate a Portclla da Adabeja c cujas camadas sao in-

clinadas em fortes angulos para S , hao de »Jcscer rapidamente para

os pontos mais baixos do solo , e como a grande divisoria esta perto

deste ponto a superficie de alimentacao e mui limitada easeccao d'af-

jluxo comparativamente grande, segue-se (]ue a dcscarga destas aguas

e prompta no inverno , aifrouxa na primavera c cessa no comeco do

Estio, porque nesta estacao ja o nivel bydrostatico tern descido abaixo

do orificio de vasao.

A permanencia das nascentes do valle de Castanheiro defronte

do Casal do Brouco que brotam tambem dos calcareos do 3.° grupo

do andar de Bellas, e devida a fraca inclinacao das camadas em ambas

as margcns da ribeira e a cxtensao e situacao do nivel bydrostatico

das reservas que as aliraentam.

4.° Grupo do andar de Bellas.—-Gontinuando na ordem descen-

dente succede-se em stratificacao concordante o 4." grupo, exclusiva-

mente composto de rochas arenosas e argilosas. As camadas are-

nosas constam de gre's mais ou menos porosos de graos siliciosos c

feldspathicos e cimento argiloso ou argilo-ferruginoso. Entre estes

gre's mais ou rnenos grosseiros ha camadas de gre's ferruginoso pouco

micaceo de grao fino passando a bancos de ocra aprovcitada para a

pintura em Ilinchoa e Baratam. As camadaS de gre's grosseiro sao

babitualmente aquiferas porque com ellas alternam em toda a espes-

sura do grupo leitos de argila cinzcula mais ou menos arenosos e im-

permeaveis.

Este grupo estende-se com toda a regularidade de E a 0, desde

a divisoria d'aguas da ribeira de Odivellas ate ao meridiano da mon-

tanha do Suimo ; mas como para o Poente desta linba nao cbegasse

a ser tao completamente deslocado, como outros grupos, cujas partes

foram arrojadas alguns kilometros para alem da grande linba diviso-

ria d'aguas de todo o massico, succede que o limite septentrional da

zona, que vera do Nascente , dobra acima do barracao das mudas na

estrada de Mafra, ou a um kilometro a NO do Casal da Carregueira,

Jbrmando uma longa curva ; e volvendo outra vez para o Nascente
,

vai ao Alto dos Gafanhotos, estendendo-se d'ahi r;te d povoacao de D.

Maria donde se dirige para os Almornos , e passando pela vcrtcnte N
da montanha da Piedade , desce para o Sabugo ; deste ponto segue
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para SO pcla Granja de Santa Cruz e Algueiruo, daqui vai ao longo

da margem esquerda da ribeira do Rio dc Mouro, occupando todo o

terreno desde esta ultiftia linha ate ao limite N do 3.° grupo, que
abrange Pechiligaes, Melecas, Talla, Molhapuo c Casal da Carregueira.

Desta forma o 4." grupo vem a eomprebender uma grandc parte dos

ilancos c bacia da ribeira de Valle de Lobos, desde as visinhancas do
Casal de Santa Anna ate as suas mais altas nascentes na Tapada : oc-

cupando uma extcnsao superficial , dentro da bacia das tres ribeiras

dc quinze a dezescis kilometros quadrados proximamente e com uma
possanca que orca por 60m .

Em toda a parte meridional deste grupo estao todas as camadas
similbantemente dispostas como as dos grupos precedentes, e como
elles incJinando 5 c 15° para S c para SSO

;
por consequencia em

eondicocs analogas sob o ponto dc vista bydrologico ; o que todavia

nao acontecc na maior parte das outras local idades cobertas por estas

camadas.

Em geral este grupo aprcsenta-se muito mais accidentado do
que os dous primciros : a Carta e pertis juntos alguma idea dao

do modo por que os seus stratos estao retalhados , mas percor-

rendo as localidadcs e que mclhor se pode conhecer a extcnsao e cir-

cumstancias destes accidentes, dos quaes passarei a indicar alguns que
parecem exerccr mais inlluencia nas condicoes bydrologicas deste

grupo.

Entre o Casal da Quintam e o sitio das Pontes Grandes onde as

margens da ribeira de Carcnque se clevam a grande altura sobre o

seu respective lcito estao as camadas dos gres divididas em grandes
massas, umas cm posicao borisontal, outras inclinando em angulos do

5 a 50" para todos ospontos do horizonte, e mais commummentc para
os quadrantes de SE e SO ; estas solucoes e desarranjos sao devidos :i

direccao tortuosa da falha da ribeira a juzar.te desta localidade, a la-

Jha que determinou a 1'ormacao do valleiro da Quintain, ponce diver-

gente da preccdente, c as erupcocs trappicas que se obscrvam no ca-

minho que conduz deste ultimo valle a povoacao de D. Maria : e

destes desarranjos resulta a penuria de nascentes nas camadas deste

grupo em toda a porcao do valle dc Carcnque ja indicada. No Alio

dos Gafanhotos, sobre a cstrada de Bellas aos Almornos dobram-se
as camadas dc gres com os calcareos do 5.° grupo (pie Hies sao infe-

riorcs i'ormando uma linha anticlinica ; esta linba scpara as aguas
das duas ribeiras de Valle de Lobos e do Castanheiro, mas acbaiulo-.se

denudadas inferiormentc para o lado desta ultima ribeira deixa es?



CA GEOLOGIA HYDROLOG1CA

capar pelo SE para os calcareos fendidos toda a agus pluvial que cahe

sobre esta parte das eamadas licando assim esterilisada. Um pouco

raais ao N daquclla linha sao as caraadas destc grupo atravessadas

por diversas massas dc trappc que nao so as rctalharara e levantaram

fazendo-as inclinar para diversos pontos do horizonte mas modificaram

profundamente a natureza dos gres e das argilas em volta dos af-

floramentos, sendo docontacto destas rochas que brota uraa parte das

copiosas nascenles da plaga dos Gal'anhotos na qual sc comprchcndem

as da quinta de D. Luiza Caidas. Proseguindo ainda para o N e so-

bre o caminho da Tapada, as eamadas de gres e argilas dobram des-

locando-se repetidas vezes e levantando-sc em angulos de 20 a GO"

em conscqueneia da injeccao de dikes de trappe porphyroide ,
bro-

tando de todas estas fendas c deslocacoes outras copiosas nascenles

que sao as mais supcriorcs da ribeira de Valle dc Lobos.

Seguindo as margens desla ribeira por um lado desde o Alto da

Tapada, Granja , Matta e Pechiligaes , e por-outro desde o Alio dos

Gafanhotos , valle dc Urze , Moinho da Malta , ate a quinta do Mi-

nhoto, encontrar-sc-hao as caraadas deste grupo especialmente na mar-

gem direita de Valle de Lobos levantadas em angulos dc 5 a !)()" para

differentes pontos do horizonte. Na divisoria d'aguas no Alto da .Ta-

pada inclinam as eamadas para pontos opposlos por causa da linha

anticlinica que alH passa^; mas seguindo a mesma divisoria para o

Alto da Piedade vecm-se alii as eamadas de gres coin inclinaeoes cm

grandes angulos para o leito da ribeira e deslocadas mui perto dclla

na linba que forma a grande divisoria, abrindo-sc uina larga falha

por onde rompcm os calcareos de Olcllas ficando occultas pelo lado

do N e a profundidade dcsconbccida as eamadas deste grupo. Desta

disposicao resulta a cxistencia dc menor numero de nascentes na parte

da margem direita da ribeira dc Valle de Lobos nesta loealidade do

que na margem fronteira. Da encosta da Piedade e para o SO descem

estas mesmas eamadas pela referida margem direita inclinando para

aquelle quadrante: mais para dianle miida esta inclinacao para o NO
pereorrendo os differentes pontos do horizonte entre aqucllcs dous qua-

drantes ; e penetrando para o interior da terra cm angulos de 30,

70, e 90" em consequencia da falha que um pouco mais a O se di-

rige das visinhancas do Sabugo ao sitio de Maria Dias e a qual apro-

xima tanto a divisoria d'aguas para o leito da ribeira de Valle de Lo-

bos que no sitio de Santa Cruz junto a Matta de cima nao chegara a

estar afastada uns I00
m

. Destc modo a margem direita da ribeira de

Valle de Lobos desde as visinhancas da Piedade ate a Malta continua
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successivamentc a ter uma quasi absolute carencia de nascentes nos

gre's deste grupo, vendo-se apenas por este lado alguns delgados file-

Ics d'aguas que brotam das paredes mais escarpadas. Na margem
esquerda aprcsenta-se o 4.° grupo desde o Alto dos Gafanhotos
ate ao povo da Malta occupaudo uma depressiio dos cakareos do
5." grupo, cujas camadas afiloram naquelles dous pontos : estendem-
se as camadas daquelle grupo sobre uma grande area para a Car-

regueira e Molliapao apresentando nesta margem a sua maxima
possanoa, inclinando o solo bem como as camadas em partes para

alvco da ribeira, no qual descarrcgam muitas e abundantes nas-

centes, fornecidas por frequentes e extensas camadas aquiferas ali-

mcntadas por uma grande superficie de absorpcao.

Alem dosaccidentes ponderados muitos outros semanifestam nas
camadas deste grupo sem comtudo affectarem grandes dreas e de-

cides a injcccao de dikes de trappe como no Rocoveiro , Baratam ,

Melecas, Talha e Pcchiligaes brotando de quasi todos nascentes mais
ou nicnos copiosas.

Os outros pontos occupados pelas rocbas deste grupo em que
se manifesta maior abundancia de aguas, sao desdc o Casal da Car-
regueira ate Molliapao c Matta ; e desdc os Pecliiligaes e Algueirao
ale Melecas e quinta do Telbal. A camada de argila arenosa e hn-
permeavel, cinzenta clara, manchada de vermelbo e amarello, que
esta acima da parte media do grupo e que determina a zona aqui-

fera mais superior deste mesmo grupo. Ve-se afflorar esta camada
a montante da Mai de Agua Velba ; nas terras e Gasai da Quinta

;

do vallc da ribeira do Castanheiro, ao N do Casal do Brouco ; na
explanada que se cstendc do Casal da Carregueira para o lado do N,
e que vai passar algumas dezenas de mctros, acima do Tanquinbo
de Molliapao; no Sabugo e em Pecliiligaes. Sobre esta camada im-
permeavcl residem : 1." as nascentes do valleiro acima da Mai de
Agua Velba ; do valle da ribeira do Castanheiro, cada uma das quaes

da de 1 a 1
5'"* diarios na maior estiagem : 2.° as nascentes da

cerea da Carregueira que affloram por baixo de urn terreno alluvial

um pouco argiloso, e f'ormam as origens da ribeira do Jardim ; cstas

nascentes mediram em Dczembro Undo 130 a 140™ d'agua por dia.

Uma parte destas aguas perde-se :

no solo calcareo do grupo anteceden-
ts: 3.° as nascentes de Abctureira, eo terreno contiguo que seacba
saturado de aguas na sua parte mais baixa, na extensao de muitos
centos de metros quadrados : 4.° as aguas do Tanquinho de Molbapi""-

as suas nascentes e encanamenlos
, que apesar de estarcm em

HEM, DA ACAD. CLASSE T. U. P. I.
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parte desmoronados e obstruidos ,
mediram em Dezembro passado ,

300 a 4O0'
nc

d'agua diarios: estas nascentes acham-se emuraaprega

do solo ,
para a qual convergem as camadas ,

formando uma linha

sinclinica offerecendo portanto favoraveiscondicoes para uma explora-

cao vantajosa na camada aquifera. (>be aqui dizer que as camadas

desta localidade descahem fortemente para o corrego do ribeiro de

Molhapao, que vai encostado a barreira quasi aprumada doscalcareos

do grupo antecedente, os quaes decern por tanto dar grar.de quanti-

dade d'aguas na ribeira de Valle de Lobos, quando sejam coriadas a

iusante dafoz doribeiro: 5.° as nascentes dedifferentes camadas aqui-

feras taes como as do ribeiro das Enguias, e as d'entre a Barafam e

Aigueirao, que em Dezembro findo attingiram 100™ diarios: as nas-

centes do valle da Urze, na margem esquerda de Valle de Lobos
;
e

as mais nascentes desta ribeira a montante da povoacao de Valle de

Lobos, que na sua totalidade dcram por estimativa, na maior cscasscz,

2000
,no

diarios.

Da parte inferior do grupo brotam outras nascentes, taes sao a

fonte de Melccas e a nasccnte da quinta do Visconde de Extremoz,

ambas mui abundantes, nao dando talvcz menos de 200m, dianos; as

nascentes da parte superior do ribeiro das Engmas ;
as do Povo do

Pechiligaes ; e as das quintas do Telhal, da Tala, e do Alto do Sabu-

go Ha alem destas muitas outras nascentes e pocos de particulars-

Sue fcrtilisam diversas cxtensdes de terreno cultivado tanto na mar-

gem da ribeira de Valle Lobos, como cm Pechiligaes. Fmalmente cs-

te ffrupo presta-se d acquisicao de novas aguas, diem das conhccidas

cm divcrsos pontes, como na ribeira doCastanheiro; na prega dcR.o

de Sapos; na quinta de Molhapao; c em Pechiligaes, por causa das

lormas particulars do solo, e da posicao das camadas: comtudo nao

se -creia que o volume que se podera obter seja cousa extraordinary

porque dc certo nao podc execder a capacidade de saturacao das ca-

madas aquiferas, ate ao nivel em que forem atacadas pela exploracao.

b.° Grupo do andar dc Bellas.— 5,° grupo do andar de Bel-

las e todo formado de rocbas calcareas com possanca superior a 100

estimada na parte que cstd entre Aigueirao e Mem Martins :
cm Cin-

tra deve talvez ser muito superior a 200". E cuberto ao S, Poente e

NO pela s rochas arenosas do grupo antecedente ; mas nas alturas do

Breio c do povo de D. Maria mette uma ncsga para o valle dc Ca-

maroes passando junto aquelles sitios com os stratos vertices, onde

similhantementc e' cuberto por aquellas mesmas rocbas
:

all. rcune-se

ao rctalho que rcsultou de uma deslocacao e que cstd encostado s£
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serra das Sardinhas (Fig. 3), e torneando a parte occidental da mou-
lanha de Monlc-mor, descancando sempre sobre os gre's do fi.° grupo,

"Vai ligar-se pclo Nasccntc com os stratos que atravessam as ribeiras

de Carenque e do Castanheiro.

A ribeira de Valle de Lobos nao bebe directamente das aguas

pluviaes cabidas sobre os caleareos do 5." grupo que estao dentro da

bacia respectiva : so entre a Matta e Melecas e que seve orlada d'um
estreito affloramcnto dos tncsmos caleareos, que alii, e destacadamente,

rompera os gre's do 4.° grupo, na extensao de2,5 kiloraetros decom-
primento por 100 a 200™ de largura media; achando-se a parte da

bacia correspondent as ribeiras de que se trata que e'occupada pelas

rochas do 5." grupo, reduzida a 4 ou 5 kilometros quadrados so-

mente.

Os caleareos e marnes deste grupo sao argilosos, amarcllados, e

em gcral, absolutamentc identicos, no seu caracter mineralogico, aos

caleareos dos grupos antecedentes, observando-se nasua parte inferior

repetidos stratos de marnes scbistoides, c de argilas de cor cinzenta

escura ; todavia em algumas partes apresentam-se as suas camadas

endurccidas detcxtura compacta, cor acinzentada, evidentcmente alte-

radas por metamorphismo, e muito fendidas e rotas, como se pode
ver no Brcjo, e desde o sitio de D. Maria ate ao Brouco pelo valle do

Castanheiro ; alteracao certamente devida a presenca dos trappes que,

entre os Penedos Pardos e D. Maria e no cimo do valle de Fornos af-

floram em repetidos pontos.

E sobre os caleareos deste grupo quenascem os valles das ribeiras

de Carenque, e do Castanbeiro, confundindo-se as suas plagas com o

valle que corre transversalmente de D. Maria a Canecas, e do qual par-

tem as primeiras aguas destas duas ribeiras: apassagem porem destes

valles e feita por uma deslocacao nos stratos caleareos, que na ribeira

do Caslanheiro se repcte por niuitas vezes.

Nada ba mais esteril do que os caleareos deste grupo, com par-

licularidade na parte que vera de D. Maria a Carrcgueira, ao Brouco,

e ao valle de Fornos
: a sua resistencia d accao dos agentes exteriores

torna-os escalvados, o que junto a sua estructura nimiamente fendida,

que os inbibe tambem de poderem reter as aguas, os torna aridos,

e intrataveis para a agricultura : por tanto as aguas pluviaes cabidas

sobre a superlicie occupada pela parte deste grupo, comprebendida
entre as ribeiras de Carenque e do Castanheiro, e ainda sobre o so-

^ adjacente as suas margens do Nascente e do Poente, precipitair»-

^ itnmediatamente pelas fendas c algares abertos no calcareo e vao

9 *
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ate as regioes mais inferiores
;
porem logo que esses recipientes

subterraneos estao cheios, toda a mais agua, que circula nos mas-

sicos superiores aos corregos destas ribeiras, se escapa, mais ou me*

nos velozmente para os seus leitos, resultando destas desvantajosas con-

dicoes, uma extrcma carencia de nascentes em toda a zona indieada
;

e so do sitio das Pontes Grandes para o Casal do Bretao, onde CO-

ineca a plaga da ribeira de Carenque, e sobre as indicadas camadas

de marnes e argilas cinzentas, que estao na base do grupo, e que

se demora uma camada aquifera coberta em partes pelo terrene de-

tritico, e sobre a qual se veem alguns pocos de pouca profundidade.

Pelo que respeita a naseente da Quinta, que brota no topoN da

galeria fdtrante deste nome, 15m abaixo do solo e que, na estacao

chuvosa, da um prodigioso volume d'aguas, seccando completamente

no Estio, nao pod'c deixar deter a sua conserva na parte superior dos

ealcareos deste grupo (embora se nao veja a natureza do solo dondo

brota, por estarem rcvestidas as pared es da galeria neste sitio) por-

que e incompativel com a estructura, e natureza do gre's do 4." gru-

po estancar-se detodo nos mezes d'Agosto ou deSetembro, uma nas-

eente como esta que chega a dar diariamcnte no Inverno 2000mc
de

agua; em quanto que um tal volume e regimen quadra perfeitamen-

1e com a dureza, impermeabilidade, e com as numerosas fendas e va-

sios praticados em toda a massa dos ealcareos do 5.° grupo. O certo (',

que pereorrendo a parte deste grupo que fica ao longo da estrada

de Bellas para os Almornos , isto e , desdc o Alto dos Gafanhotos

ate as visinhancas da serra' da Carregueira, nao se encontram, pelo

menos que eu visse, nenbumas nascentes brotando destcs ealcareos.

A absoluta carencia, ou grande penuria d'aguas nas rocbas do

5." grupo nao so deriva das causas que ficam ponderadas como tarn-

bem de outras peculiares ao relevo gcral do solo. Na vcrdade exa-

minando a orograpbia do massico occidental, e comparand© as alti-

tudes no sentido do Poentc para o Naseente, reconbccc-se que a

superficic do solo, alern da sua geral inclinacao de N para S, tern

uma ligcira que'da para SO e que os pontos mais baixos na bacia

bjdrograpbica das tres ribeiras, correspondent ao corrego da ribei-

ra de Valle de Lobos como adiantc exporei mais detalhadainente

:

daqui, da forma deste relevo e da situacao das camadas do 5.° grupo,

inclinando para S e para SO na par^e oriental, conclue-se que asaguas

deste grupo, recolhidas entre as ribeiras de Carenque e de Valle de

Lobos, devem precipitar-se para as seccoes mais baixas , que as ca-

madas aquosas offerecerem a superficie do solo nas ribeiras de Valle
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de Lobos
, Rio de Mouro , Oeiras , etc. : ora e exactamente o que

acontece no affloramento do calcareo do 5." grupo, desde a Mat/la

ate ao Tclhal , descarregando-se por elle parte das aguas pluviaes

,

difliindidas no solo calcareo deste grupo, desde a estrada dos Almor-
nos ate a ribeira de Carenque ; circumstancia que da" origem as copio-

sas nascentes da Malta, sobre a ribeira de Valle de Lobos, as quaes
em Junh© de 1856 mediram o enorme volume de TSH"10

diarios, e

em Dezembro do mesmo anno se reduziram a* oitava parte deste vo-

lume. Por tanto as nascentes da Matta , e a da galeria filtrante da
Quinla sao as unicas aguas de consideracao, que cste grupo offcrccc

em toda a bacia, restando poucas esperancas de achar outras aguas

,

por trabalhos de exploracao praticados a superficie do solo. So o em-
prego dc furos on pocos verticaes, que atravess^m todo o grupo an-
tecedente e quasi todas as camadas deste e em pontos mais baixos do
solo, e que podcrao encontrar as aguas que devem jazer em abun-
dance nas camadas argilosas da sua base, que so veem a descoberto
nas Pontes Grandes, e no Casal do Bretao.

Terminarei a descripcao bydrologica, deste grupo com algumas
consideracoes sobre as importantes nascentes da Malta.

As quatro nascentes da Matta que affloram mui proximas umas
das outras em uma cxtensao de 20 m

, c com pequenas differencas de
myel, pertcneem a Ires diflerentes camadas aquosas. A nascente mais
a jusante, situada na Matta clebaixo, que em Junho de 1856 dava
2540 c

diarios, seccou em Novembro do mesmo anno como costuma
nos Outonos estios. A nascente da Matta de cima, que fica immedia-
tamente a montante da prccedente c brota 2

m acima do nivel della
,

dava na primeira e'poca 4000mc
e na segunda reduziu-se a pouco mais

de 6 00"' c

diarios: a camada porcm donde esta afflora subjazendo
a'quella donde brota a primeira , mostra a independence que existe

entre ambas, e explica o paradoxo de seccar a do nivel mais inferior,

conservando-se a mais aha. As duas nascentes a montante destas, per-
tencem a uma outra camada ; a que Ilea mais proxima da nascente
da Malta dc cima estd m

,6 mais alia do que esta, e brotava nas duas
e'pocaa dc Junho e Dezembro 424 c 212"" dc agua por dia ; a outra
2m mais elevada que a dita nascente da Malta, deu nas mesmas epocas
370 e 132

n,c
. Comparadas as posicoes rclalivas destas tres ultimas

nascentes, e os volumes de agua por ellas fornecidos ; concluc-se aiwia
que as duas ultimas nascentes pertencem a uma mesma camada, mas
ddlerente daquellas em que as outras brotam ; sendo este facto tambem
confirmado pcla observacao dirccta.
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Procurar por tanto a camada aquosa que alitnenta a nasccnle da

Malta de baixo, podera ser vantajoso
;
pretender porem augmentar as

naseentes da Matta de cima , sera talvez arriscado e inconvcniente
,

tanto porque se nao podera prever as eventualidades de urn trabalho

de exploracao , emprehendido nas visinhancas destas naseentes
, que

pode comprometter o scu regimen, em consequencia da circulacao das

aguas se operar em camadas que alem de fendidas estao ce^torcidas e

com inclinacoes para diversos pontos do horizonte, c em angulos de

varia grandeza ;
coino porque , augmentando a seccao de vasao, po-

dera' crescer o producto dellas na estacao chuvosa, porem mais escasso

se tornara tambem no Estio, visto que o seu rcscrvatorio se hade es-

tancar com mais promptidao.

6.° Grupo do anJar% de Bellas.—.Finalmenle os calcareos do 5."

grupo sao deslocados por um affloramento, de forma proximamente

elliptica, composto de rocbas arcnosas que constitucm o 6." grupo do

andar de Bellas. As camadas deste grupo formam a grande divisoria

de Canecas e D. Maria, na qual se elevam as alturas ja indicadas na

priineira parte desta Memoria : deseem desta linba para o N aos valles

de Nogueira e Camaroes ate a serra das Sardinhas (Fig. 3) ;
para o S

as visinhancas do Povo.de Canecas e Casal do Bretao, mettendo-se por

baixo das camadas do 5.° grupo, que sc dirigem de Canecas as Ponies

Grandes
;

para Leste vao encostar a meia vcrtente da montanha de

Monte-mor ; c pelo Poente sao cobertas pelos calcareos do 5." grupo

nas alluras do Brejo, e proximo ao ponto onde se repartem as aguas

para as ribeiras de Valle de Lobos, Castanheiro e Camaroes. Toda a

superficie deste affloramento , pertencente & bacia hydrographica das

duas ribeiras de Carenque e do Castanheiro, nao excede um kilometro

quadrado ; comtudo e bastante accidentada, e encerra, proporcional-

mentc, tanta abundancia de agua corno os terrenos do 4.° grupo.

. 6." grupo em nada difl'ere do 2." e 4." pelos caraeteres mine-

ralogicos das suas rochas , tendo mesmo de commum com o 2.° as

camadas de gre's finos micaceos proprios para a cutelaria na sua parte

media, e as camadas de argila marno-carbonosas com restos vegelaes

u;i sua parte inferior.

Toda a encosta que descahe da grande linha divisoria d'aguas

para o valle de Canecas e de D. Maria, e muito aijuosa, do que sao

prova os numerosos pocos c naseentes que se veem por todo este valle,

ma extensao dc 3,5 kilometres. As aguas que os alimentam sao for-

neeidas por uma camada argilosa cinzenta, que esld na parte superior

do grupo, cujo affloramento se encontra no Casal de Castello de Vide
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descendo de valle de Nogueira para Canecas e ainda por outra supe-
rior a primcira , a qual passa pela povoacao de Canecas e Casal do
Bretao, fornecendo por infiltracao aguas ao aqucducto dos Carvalheiros,

6 brotando-as tambcm proximo a povoacao de D. Maria , em pontos
onde as camadas se acbam desarranjadas pelas erupcoes trappieas. A
encosta que descrevemos e accidentada por alguns barrancos mais OU
menos rapidos, que comecam proximo da divisoria, e separam diver-
sas lombas, que atravessam o valle, e dividem as aguas para a ribeira

de Canecas e para as ribeiras de Carenque, c Castanheiro. Nas secedes

destas lombas e que se mostram algumas outras nascentes , e mais
designadamente nas origens destes barrancos, aon«le nao so nascem as

primeiras aguas, que, ainda no fim do Outono, davam comeco as ri-

beiras de Carenque e de Canecas, com um volume diario de 150 mc
;

mas tambem as que alimentam os aqucductos das Aguas Livres de-
nominados do Olival, do Poco das bombas, de valle de Mouro, e do
Salgueiro, as quaes reunidas davam, em Pfovembro de 1856, 250 roc

diarios. Todas as nascentes acima indicadas pertencem a" parte media
do grupo , mas correspondent talvez a diflcrentes camadas aquiferas.

Tal e, cm gcrai, a natureza das rochas dos seis grupos do andar
de Bellas, sua estructura, situacao, e condicoes bydrologicas cm toda
a parte da bacia bydrographica correspondente as ribeiras de Carenque,
do Castanbeiro, e de Valle de Lobos ao N do parallelo de Agualva.

T.
a SECCAO.

ltEI<M'*0 MmCKE A AtiUA PLLVIAL E A I OltMt H»A PEI.AS NA«-
CE3WPE1 BA BACIA UYBROGBAFB1CA 1IENCBIPTA.

Conskkracdes geracs. — Passarei agora a calcular a quantidade
de aguas pluviaes, que cahem dentro desta porcao de bacia, e dedu-
zidas as perdas, qual e a porcao de aguas que sedemora nos diffcrentes

niveis e camadas aquosas para alimentarem as nascentes, que beam
acima dos corregos das tres ribeiras de que acabei de fallar.

E sabido que a temperature media dccrescc do Equador para
«s Polos , e com ella a proporcao do vapor aquoso derramado na al>

mospliera
; por tanto a quantidade de chuvas que cabe em cada re-

g'ao cm um anno , deve similbantemente decrescer com o augments
da latitude do lugar, o que effect!vamente e constatado peloa fectos.



72 GEOLOGIA HYDROLOGICA

Por outro lado tambem a observacao tern mostrado que o numero de

dias cWosos , na mesma unidade de tempo ,
augmenta com a lati-

tude • donde se conclue que sendo as aguas pluviaes das zonas tem-

pcrad'as e tropicas mais abundantes, e cabindo da atmosphera menor

numero de vezes , a quantidade precipitada de cada vcz fare crescer

na razao in versa da latitude. Daqui resulta que o contacto das aguas

pluviaes com a superficie do solo, e mais demorado nas grandes do

que nas pequenas latitudes, e por tanto maior tambem a quant.dade

de agua absorvida ;
por consequent o numero, e cop* das nascentes,

deve em igualdade de condicoes, crescer do Equador para os Polos.

'comtudo, ha urn certo numero de causas geracs e locaes, que

influent sobremaneira nestas leis de proporcao e que oecasionam gran-

des difference nas quantidades de cbuva cahidas em diversas reg.oes

na mesma latitude. Assim a visinhanca dos mares, onde aatmosphera

pela quantidade de vapores que contem se conserva senxpre em urn

Irtado visinbo da saluracro, produz mmto ma.or quant.dade de chu-

Z sobrc o litoral, que no interior do Continente debaixo do mesmo

p ralielo; a accao dos ventos mais dominant em certas es acoes ,

L rela4o a posicao dos mares, ^ -ior quant.dade dedmvas

quando sopram do Oceano ; o relevo da reg.ao, e sua altitude sobre

o nivel do mar, accumula tanta maior massa de mcteoros aquosos,

quanto mais pronunciado e esse relevo ; a constitui^o phys.ca e mi-

neralogica do solo ; a sua exposicao ; a quant.dade de vegetacao, que

o eobrc- a sua topograph'* , e um sem numero de outras causas em

fim fazem variar a. quantidade das chuvas n'uma vasla reg.ao, n um

limitado paiz, n'uma localidade, etc.

Esvcssura da lamina etagua pluvial que cake anrmalmente cm

Iisbm La cidade deLisboa, c o terreno circumv.s.nho ,
atter.ta a

sua latitude, nao pode em um anno ter um numero de d.as chuvosos

muito maior. que o dos Estios ;
» mas esse numero d.m.numa cons.-

< Devo a bcncrolcncia do Br. Dr. Pcgado o conhccimcnto do prewnte dado "1-

ligido no Obsemtorio Mclcorologico do Infante D. Lmz qual vai rora

o-ar por ter sido sollicitado depois da redaccao desta Memona.

ANNO METEOROLOGICO DE 1855,

Dezmbra de 1854 a Novembro de 1855.

162
Numero de dias de chuva ou chuvisco .....;

Numero de dias de chuva cuja agua se med.u
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deravelmente se a posicao litoral de Lisboa e seus suburbios, a ire-

quencia dos ventos de SO e do NO em certas quadras, o a eonsti-

tuicao especial do seu solo , nao favorecessem a accumulacao das nu-

vens, e as dcscargas das aguas da atmospbera. Quaes sejam porem as

raedias annuaes dos phenomenos mcteorologicos que constituem o

clima de Lisboa , e o que por ora nao csta ainda devidamente avcri-

guado. Sr. Conselbeiro Franzini, a quern o paiz deve rnuitas e in-

teressantes investigates, acbou que a media annual da cbuva cahida

em Lisboa era de
m
,06. Sr. Dr. Pegado, a cujos esforcos, incan-

savel zelo e intclligencia sc deve a cxistencia do primeiro gabinete

tncteorologico de Lisboa dd m,0645 de espcssura a lamina d'agua

cahida nesta cidade
;
porem , sendo esta cifra a media dos dous ulti-

mos annos somente, alias muito irregulares, no que respeita ao clima
dc Lisboa, lal rcsultado nao pode ainda rcpresentar este clima, como
observa o mcsmo Sr. Dr. Pcgado. Entretanto se por urn lado alten-

dermos a que a media de
m
,OG, anteriormente obtida pelo Sr. Con-

selheiro Franzini, e muito inferior d do Sr. Dr. Pegado ; e por outro
nos lembrarmos, que a elevacao de 100 a 300m do massico occidental

sobre o nivel do Oceano, se juntam dentro dcste massico as formas
pontagudas dos pontos mais altos da serra de Cintra , 400 e 500™
wbranceiros ao mar , bem como os accidentes de todas as montanhas,
que f'ormam o seu limite septentrional, chcgando Is altitudes de350m

e fora do mesmo massico as montanhas que se desinvolvem para
alem, mas nao longc desse limite, formando o accidentado relevo da
ruga que vai de Vialonga a Saiarujo (causas todas altamente favora-
veis a repetida produccao dos phenomenos pluviaes); niio havera' rcceio
de admittir a indicada media de O'",06 como representando a espes-
sura da lamina de agua cahida annuahncnte em Lisboa , e seus arre-
dores.

/ olume medio das aguas pluviaes cahidas annuahncnte na bacia
hydrograpldca. dos ribeiros de Queluz e de Falle de Lotos.— Assim.

ANNO METEOROLOGICO DE 1856.

Dczembro de 1855 a Novembro de 1856.

Nuracio de dias de chdva ou chuViscos 1C2
Namero de dias de chuva cuja agua sc nicdiu! ...'.

.

.'

.

.......... 125

A differenQa do nuinero de dias chuvosos aquclle dos dias racdidos resulta de
que os chuviscos sao muilas vczes taes que os instrumentos nao accusam quanlidade
sensivcl. ff. />.

MEM. DA ACAD. 1 •' CLASSE T. II. r. I. 10
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sendo a superficie total de apanhamento da bacia das Ires ribeiras de

Valle de Lobos, Castanheiro, e Carenque ao N do 1 ." grupo de cal-

careos do andar de Bellas, de 42,7 kilometros quadrados; sera a quan-

tidade media annual cabida nesta bacia de 25.620:000 metros cubi-

cos. Uma parte das aguas pluviaes, recebidas na bacia de que sc trata,

e absorvida mais ou menos rapidamente pelo solo, e a outra corre

a superficie para ir ao Tejo
;
quaes sejam porem as quantidades, que

tem cada um destes destinos, e o que se nao tern podido (ixar, nem

e faeil de determinar por em quanto : farei todavia sobre este objecto

algumas consideraeoes, tendentes a aproximar-nos de uma apreciacao,

que nao diste muito da verdade.

Notarei em primeiro lugar que se a inclinacao media do mas-

sico occidental, representada por 0,025 por metro, aflectasse a super-

licie do solo de um modo regular; as aguas pluviaes correriam quasi

impetuosamente para o Tejo , e a sua absorpcao e difiusao pelo solo

nao seria possivel , ou sel-o-hia etn mui pequcna quantidade
;
porem.

as cousas passam-se de modo que aquella grande inclinacao, muito

pouco affecta as condicoes da necessaria infiltracao, e difiusao. Em se-

gundo lugar como a extensao superficial da mesma bacia e mui limi-

tada, como se viu , e o relevo accidentado do solo por clla compre-

bendido, nao e daquelles, que a similhanca das grandes serras, fazeni

descarregar das nuvens, dentro de muito pouco tempo c em pequonas

areas , enormes massas de agua, aeontece que a quantidade absolute

dellas, que corre para cada uma das ribeiras de Valle de Lobos, Cas-

tanheiro, eCarenque e pequcna; ctanto assim e, que nao tem a. foroa

preeisa para transportar detritos alluviaes aos leitos destas ribeiras

em quantidade sufficiente para os revestir de uma earnada contituia

de cascalho , como succede ao commiun dos rios c ribeiras, que rc-

cebem rcgularmente um volume de aguas de certa ordem, vindfr ani-

raado de grandes yelocidades : ao contrario ,. na ribeira dc Valle de

Lobos e do Castanheiro veem-se alguns alterros de pouca espessura,

formados de areas finas depositadas nas partes mais largas do lei to

,

ou nas curvas dos vallcs e apenas alguns calhaus angulosos descidos

immediatamentc das encostas mais rapidas; c so a ribeira de Carcn-

que e que apresenta um caracter mais torrencial , manifestado pelo

numero c volume de calhaus que se acham espalhados no sea leito

desde Pontc Pedrinha ate perto das duas Macs d'Agua.

Isto posto, lembrarei que sendo a inclinacao geral das camadas

,

que entram na constituicao desta bacia para S no mesmo scntido cm

que descem as aguas, c aprescntando-se os sens topes a Ror da terra,
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era quasi toda a extensao superficial da mesma bacia, e claro que as

aguas pluviacs descendo teem do galgar os resaltos que lhes offcre-

ccm os rcferidos topes, tanto mais diflicilmcnte, quanto raaior e aes-

pessura das camadas. Destes suceessivos obstaculos resulta que as aguas
em lugar de descerem immediatamenle no sentido da inclinacao geral

do solo, demoram-se mais tempo sobrc as camadas, deslisando ao longo
dos afiloramentos das quo lbes ficain subjacentes ate cbegarem as ri-

beiras ; deixando porem neste trajecto mais ou menos largo uma boa
parte da sua massa. Com efi'eito, as numcrosas camadas de gres gros-

seiros permeaveis dos 2.°, 4.°, e C>.° grupos, com uma possanca total

de i()0
m c com uma superficie de apanhamento de 2G kilometros

quadrados absorvem no trajecto deslas aguas, uma grande quan-
lidadc dellas

; e tanta quanto Hie permittc o volume ainda nao satu-
rado, que Ilea superior aos corregos das mesmas ribeiras. Se possuis-
semos uma tabella de medieao de todas as nascentes, que se veem es-

palhadas tao profusamente nestes grupos representando a media dos
sous respectivos productos, achar-sc-bia que o seu volume, nao e uma
fraccao tao pequena do volume total das aguas cabidas sobre as suas

superficies de apanbamento, como a primeira vista parece.

Pelo que rcspeita aos calcareos do 1.°, 3.°, c 5.° grupos, se as

suas camadas sao, na generalidade, impermeaveis, o estado de divisao
em que se acbam, pelas suas numcrosas fendas dcretraccao, compensa
hem a ausencia daquella qualidade. Quern percorrer o terreno occu-
J)ado pelo 5." grupo, desde 500 ra

ao N da Carregueira ate D. Maria,
e daqui ao signal geodesico dos Penedos Pardos c «is Pontes Grandes,
reconbecera

, nas repctidissimas solucdes dos stratus, produzidas pelas
fendas

, que a accao do tempo converteu nas rupturas c algares, que
atravessam as camadas em grande espessura

, que as aguas pluviaes
devcm loreosamente sumir-se, em grande parte, por cstas aberturas.

6 ok'dcccndo a lei da gravidade precipitar-se de strato em strato ate
cbegarem a uma camada impcrmeavel de argila ou marne, on a uma
ramada de calcareo nao fendido. Os calcareos do 3.° grupo, desde o

Casal de Sant'Anna m ribeira de Valle de Lobos , a Molhapao , m
Brouco, e ao valle de Carenquc, estao nas mesmas condicoes, que as

da 1.° gnq)o, com cspccialidadc desde Bellas e Idanba ate' ao Papcl .

oiide estes ultimos se acbam mais endurecidos pelo metamorphismo .

lendo as fendas de retraccao mais multiplicadas: entretanto o 1.° grupo
encerra maior numcro de stratos mais continuos de marne muito ar-

giloso, e e a esta circumstancia que se deve a repeticao freauiente das

Zfffl»s aquifcras que o distingue dos outros. As condicoes de »bsor-

10.
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pcao e diffusao nestas rochas, sao consideravelmente favorecidas pcias

repetidas planuras, ligeiras depressoes, e outras desigualdades, queexis-

tera nos massicos ,
que separam as tres ribeiras de Carenque, Casta-

nheiro e Valle de Lobos, cujos accidentes concorrcm tambem para a

maior demora das aguas pluviaes sobre as superficies de absorpcao.

Se nao fosse esta infinidade de rupturas, e de superficies de diffusao,

a impermeabilidade dos calcareos dcstes grupos, faria precipitar im-

mediatamente nas ribeiras toda a agua pluvial , e neste caso, nao so

nao existiriam as nascentes da Quinta , Matta , Mai d'Agua Velha e

Nova, mas tambem os leitos e fozcs dos barrancos das ribeiras con-

teriam calhaus, e detritos, arrastados pelas grandes massas d'agua, que

forcosamente nelles se accumulariam na occasiao das chuvas.

Estes phenomenos manifestados em ponto pequcoo dentro desla

bacia, veem-se em grande eseala n'outras localidades onde estes cal-

careos occupam grandes extensoes. E realmente um facto providencial,

uma causa de equilibrio na natureza, esta solucao repctida dos stratos

calcareos duros e impermcaveis: se assim nao fosse, as chuvas cahidas

sobre as superficies occupadas por similhantcs rochas sem a faculdade

da absorpcao c diffusao, produziriam cnormes estragos , esterilisando-

o solo das vertentes e campos adjacentcs aos massicos formados de taes

rochas. E por esta causa que, nas regioes calcareas mais elevadas , as

fontes e nascentes escasseam a ponto dos habitantes de taes regioes se

verem obrigados a recolher as aguas pluviaes em cistcrnas, ou em
grutas, para se alimentarem, c aos scus gados, durante o Estio, como

acontece aos povos estabelecidos nas serras entrc Alcanede e Porto de

Moz; em quanto que nos pontos mais baixos aonde ha camadas im-

permcaveis continuas, e onde se depositam as aguas que de fenda em

fenda, de algar em algar atravessaram a grande massa do caSeareo,

jorram, cm raros pontos de vasao, cnormes volumes de agua que dao

origem e alimentam alguns rios notaveis , e consideraveis ribeiras ,

como por exemplo o I^ena , e o Liz, as ribeiras do Nabao, e da Re-

dinha; as prodigiosas nascentes que vilo ter a Sarnache e Gpndeixa ,

as de Anca, da Fervenca proximo a Cantanhede, c outras.

Se a estas considcracoes juntarmos que a superficie occiipada

pelos tres grupos de calcareos, dentro da parte da bacia de que se

trata e de 16,7 kilometros quadrados coin uma possanca de H)0
m

pro-

ximamente nao sera fora de proposito, se se reputar a (paantidade de

agua nao absorvida c difl'undida, como uma pequcna fraccao da tota-

lidade cahida naquella superficie.

A falla, que ja em outra parte notamos, de investigacoes sobre
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as relacoes que cxistcm entre a agua precipitada da atmosphera, e a

que penetra o terreno has diversas loealidades inhibe-nos de poder
fazer uma apreciacao mais directa do verdadeiro volume d'aguas com
que se pode contar : na ausencia porem destes dados, recorreremos a

uma hypothese, que se /iao merece toda a confianca para se poder ap-

plicar eui todas as circumstancias, e todavia o rcsultado dc observa-

nces feitas em paiz estranho, por individuos de innegavel compeiencia.

Pcrrault, buscando a relacao entre a quantidade de agua pluvial ca-

ll ida em um anno na bacla bydrograpbica do Senna (seis legoas qua-
dradas) desde a origem deste rio ate Arnay-le-Duc na Bourgonhe , e

a que sc escoa pclo mesmo rio no limite inferior da mesma bacia
,

achou que era de 6 para 1 . Sendo esta investigacao repetida por Ma-
riotte, tambem para a bacia do Senna acima tie Paris (3000 legoas
quadradas), achou ainda a mesma relacao de 6:1 ; devendo notar-se
que estes dous sabios (com o fim de fazerem uma larga concessao
para perdas, e nao se poderem taxar de exaggerados os seus resulta-
dos) tomaram para media annual das aguas pluviaes cahidas, 15 pol-

legadas em lugar de .20, numero este mais proximo da verdade e que
se fosse tornado, daria a relacao de8:l. Por tanto tendo cm attencao a

grande permeabilidade que possue todo o solo da bacia das tres ri-

beiras, ao N do parallelo de Agualva ; faculdade que de certo nao pos-
suem em maior grao as camadas terciarias e cretaceas da bacia de
Paris, nem os granitos e scbislos do alto Senna , nao csquecendo as
outras ponderacoes feitas acerca das aguas sobre o solo, antes de sc

precipitarcm nas ribeiras
;
parece-me que se poderia tomar para o

nosso caso a relacao de 6:1, isto e, que a media annual da agua que
permeia o solo das tres ribeiras e | da agua pluvial cahida annua I-

mente dentro da mesma bacia ; como porem na nossa latitude ha um
excesso de evaporacao

, por causa do maior numero de dias cstios , e

da mais elevada temperatura, posto que modificada com as rcpetidas
brisas, que a nossa situacao physica e litoral nos proporciona ; longe
de incorrer em erro que prejudique a questao , chegaremos a uma
apreciacao inferior a rcalidade, adoptando a relacao dc 4:1. Assim a

quantidade de agua que permeia o solo, deduzidas as perdas de eva-

poracao e de aliincntacao vegetal, etc. sera os j da agua pluvial que
nellc cabe, sendo o outro quarto correspond ente a quantidade de
aguas, que na occasiao da queda das cbuvas vai para o Tcjo : por
'anto a totalidade da agua que deve suppor-se cm toda a parte sub-
terranea da bacia das tres ribeiras sera, pelo menos de 19.21 5:000™°,
da qual se alimcntam todas as fontes e nascentes, que brotam nos seis
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grupos indicados, e se alimentarao ainda parte das que resultarem da

exploracao. Nao se julgue comtudo que este volume de aguas esteja

intc-ralmente reticio nas respeetivas conservas, para alimentar as nas-

ccntes, e que pode ser aproveitado a vontade acima dos corregos das

ribeiras de Valle de Lobos, Castanheiro e Carenque. solo formado

pelos grupos alternantes de calcareos c de gre's do andar de Bellas, tern

uma queda geral para SO, como fica observado em outro lugar, a

qual nao so a observacao directa faz conbecer, mas que se mostra na

simples inspeceao da Carta Chorographica publicada pela Commissi©

Geodesica ,
(posto que ainda incompleta para o lado do Tcjo) tanto

pelas altitudes nella marcadas , como pela posicao e extensao compa-

rativas das linbas de agua, que vao a bahia do Tejo desde Lisboa ate

Qeipas , e ao Occano desde Oeiras ate Cascaes, cujas linbas cortarn o

.solo ou determinam corregos de posicao successivamente mais baixa

em relacao ao nivel medio do mar ; c como por outra parte os valles

correspondentes a estas linhas sao valles de denudacao, nao so cortam

em muitos pontes parte dos grupos em poreoes consideraveis da sua

espessura, mas como esses cortes, em relacao a urn dado strato, tern

lugar cm pontos successivamente mais baixos, a contar da ribeira de

Carenque para o SO, resulta que as camadas aquiferas a una nivci in-

i'erior do corrcgo da ribeira do Carenque, devem descorrcgar para a

ribeira do Castanheiro; as desta para a ribeira de Valle de Lobos;

e assim por diante ate ao Oceano. Por consequencia uma parte do

volume das aguas ,
que acima se determinou , deve ter este destino ,

projioreionalmente i successiva dilTerenca do nivel das ribeiras, (to-

inada na linba NE— SO que e a seguida pclos primeiros quatro

grupos do andar de Bellas), ea liberdade com que as aguas se moveni

nas differentes camadas aquiferas, ealcareas ou arcnosas.

Para se tornar mais palpavel esta induccao, curnpria que se exa-

nwnassem as pcrdas que soflrcm no sen trajecto as aguas corrwitcs

das trcs ribeiras cm qucstao , e por outra parte qua! 6 o numero ,

forca e posicao das nascentes que se mostram nos respectivos alveos ,

ou junto delles ; mas e o que ainda se niio pode fazer. Entretanto

existem alguns factos ,
que corroboram aquella assergao, os quaes di-

Z6«i respeito aos grupos calcareos; porque, movendo-se nestes a agua

com mais liberdade do que nos dos gre's , forneccm exeraplos mais

dtafos e acccssiveis, que refbrearei na exposicao que vou fazer delles.

e com as ponderacdes que me parecerem mais a proposito.

As camadas ealcareas do 1.°, 3.° e 5.° grupos na parte cm que

sao (ortadas pela ribeira de Carenque, como entre a Gargantada e a
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povoacao de Carcnque
, a jusante o a montante das Maes de Agua

Velha e Nova
, e a jusante das Pontes Grandes , deixam-se permear

por causa das fendas e rupturas do sen leito pclas aguas da ribeira

:

as rupturas do calcareo do 5.° grupo no leito da ribeira do Casta-
nheiro, absorvem quasi todas as aguas ordinarias, que ahi cbegam
das vertentes do Brejo e de D. Maria, e se cxceptuarraos a nascenle
da Quinta nao teem descarga para os leitos das ribeiras de Carenque
e do Castanbeiro

:
as aguas da cerca da Carrcgucira perdem-se nas

fendas dos calcarcos do 3.° grupo, que cstao no alveo da ribeira do
Jardim

,
c rcappareecm mais abaixo , mas n'um volume inferior ao

que tinham antes
: na ribeira de Valle de Lobos, nas partes eorres-

pondcnlcs ao 1." c 3.° grupos , isto e, a jusante do Casal de Santa
Anna, c cntre a Jarda e Papel, observam-se diminuicoes sensiveis no
volume das aguas eorrentes ncsles sitios , e tanto que acima da pri-
mcira local idade nomeada desapparece quasi toda a agua da ribeira
pat® vir rcbentar parte della no moinbo que esta perto do mesmo
Casal.

As aguas da nasccnte denominada o Refervedouro, na margein
esqucrda da ribeira de Valle de Lobos, junto ao Papel, pertencem a
camada aquifera da Gargantada no valle de Carenque, que passa no
valle do Castanbeiro

, pcrlo do Pcndao. refervedouro nao e por-
ta;ntai senao uma descarga das aguas absorvidas nos leitos das duas ri-
terras e recolbidas nesta eamada, desdc a ribeira de Carenque ate este
ponto. As nascenl.es; da Malta que eslao proximas ao leito da ribeira
<ie Valie de Lobos, sao evidentcmente a descarga das aguas recebidas
entrc esta ribeira e a de Carenque. A mui copiosa nascente de Al-
iamil, ,,ue no Estio brola lalvcz mais de I000 mc

de agua diarios , e
que esta sjtuada fi

m
acima do leito .la ribeira de Oeiras tcra a sua

superiicie de apanbamento nos calcarcos do 1." grupo que daquella
margem sc estendem para o nasccnte atravessando as ribeiras de Rio
de Mouro, de Valle de Lobos, Castanbeiro c Carenque, em pontes sue*
cessivamente mais elevados.

Em lim se procurarmos quaes sao as uaseentes .pie se moslrani
nos calcarcos do 3.° e5.° grupos do andar dc Bellas sobre as margens
das nbeiras de Carenque, Castanbeiro, e Valle de Lobos, so encontra-
remos dignas dc rcgistar-se • a f„llt0 do Brouco, o lago e fonte de

Nao fo$o mencao da nascenle da Porlela i!c Adabej.i

factos quo em nada inllueiii sobre

{....,„ ,

-- - «......eja e dc outras que se mos-
nesies calcareos sobre a margem esquerda da ribeira de Care)

ire esta queslao.
fnque porque sao
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Molbapao ; todas as outras, ou estao contiguas aos leitos das indica-

das ribeiras ou seccam no fim da Primavcra. Este facto e bem assim

todos os que Ocam expostos mostram evidcntemente que algumas das

aguas pluviaes absorvidas na superGcic daquelles grupos, e uma parte

das que correm nas ribeiras acima indicadas descern abaixo dos leitos

destas mesmas ribeiras para se dirigircro a pontos de nivel mais in-

ferior ; e se nao provam de um modo directo a induccao que deixa-

isios estabeleeida imprimem comtudo no ammo do observador a con-

viccao de que as cousas se passam do modo que fica referido.

Em resumo admittidos os fafctos— que o corrego de cada uma

das ribeiras do massico occidental e mais baixo, que o da ribcira im-

mediate que lhe fica ao Nascente ; e que existe a communicacao das

camadas aquosas entre as duas margens de cada ribeira , e innegavel

que as aguas subterraneas devem cncaminhar-se de Nascente a Poente,

ou de NE para SO dcsde a ribeira de Carenquc ate ao Oceano.

A tendencia geral que tem as aguas subterraneas para SO, como

acabei de ponderar, nao deve todavia infundir graves receios ;
nao so

porque a circulacao das aguas nos grupos de gre's se opera mui len-

tainente; mas porque acbando-sc as camadas aquiferas dos grupos cal-

careos, permanentementc saturadas , e sendo pequena a differenca de

«ivel entre os corregos de cada par de ribeiras consccutivas , a des-

carga das aguas nao se faz em tanta quantidade e com tamanha ra-

jiidez , que prejudique sensivelmente as nascentes estabelecidas nos

valles a E de qualqucr das duas ribeiras cm questao ; dando-se ape-

nas estas perdas de um modo mais notavel nas camadas aquiferas da

parte superior do 1
." grupo , em consequencia das faceis sahidas ou

secedes que deixei indicadas. Esta assercao.no que respeita ao 1." grupo

de calcareos, esta garantida pela grande quantidade de nascentes que

nelle se encontram, desde a Gargantada e Carenque ate Bellas, Idanha

e Agualva, quasi todas situadas, e verdade, sobre os leitos das ribeiras

ou pouco acima dellcs : e pelo que toca ao 2.°, 4.° e G." grupos de

gre's esta tambem garantida nao so pelo grande numero como pela al-

titude e constancia de suas nascentes na parte da bacia que se con-

sidera.

Nao e por tanto prudente contar com a cifra que acima dc-

duzimos, como representante do volume real da agua retida nas con-

servas naturaes ou camadas aquiferas, que alimentam em cada anno

todas as fontes e nascentes comprebendidas entre as ribeiras de Valle

de Lobos e de Carenquc , c que se descobrissem pela exploracao ; e

assim, para maior seguranca , deduzindo de 19:21 50OGmo todo o vo-



DAS VISINHANCAS DE LISBOA. Si

lumc do agwas que podc scr reccbido pelo 3.° e 5.° grupos, que cor-
responde a 3:465:000 mc

(icara reduzido a 1 5:750:000
n,c

. A quanti-
dadc d'agua demorada

, na bacia de que se trata , sera por conse-
quencia, termo medio, correspondente a 43:750 roc

diarios. Se porem
nos lembrarmos que todas as nasceates decrescora successivamente de
Julho a Novembro, nao podereruos ainda deixar de considerar este ul-
timo volume como cxeessivo em relariio a dpooa de maior estiagem :

denials como similhante volume e o integral da agua rceolbida sub-
lerrancamente

,
e por oulro lado e impraticavel esgotar todo o ter-

rene, forcoso sera ainda subtrabir-lbe uma certa quantidade. Suppo-
remos por tanto que o volume total das aguas que se podem obter
nesta baeia aetata dos corregos das ribeiras se reduz a 20:000 mc

dia-
rios. •

TEIICEIM PARTE.

r»0JECI0S DE ACQUISICAO DE AGUAS
, E DA SUA CONDUCCAO PARA AQUEDUCTO

GERAL DAS AGUAS LIVBES.

S.
a

SECCAO.

AQrGDVCrOM, STWEHA I»E ACQIJISICAO »K A«l;AS
E OBKAS ACCESSORIAL.

Aqucducto da Malta— Descripcdo da seu trarado c considera-
fues a elle relatives.—Quando Mr. Mary, distinclo Engenheiro do De-
partamento do Senna, veio a Lisboa com o fim de examinar a questao
do abastecimento de aguas desta Capital, aceeitou a bypothese da exis-
tencia de urn ccrto volume dellas, em dada posicao, e limitou-se are-
d.g.r o scu projecto em rclacjao.ii conduccao e distribuicao dessas
aguas. O prazo marcado no Decreto da Conccssao para a aprcsentacao
destes trabalbos estava definido, e por tanto Mr. Mary nao podia, por
ralta de tempo, deixar de por de parte outras investigates , c de so
lestrmgir exclusivamente a preencber aquelles fins.

MEM. DA ACAD. —- 1 .» GLASSE— T. II. P. I. {{
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E o tracado indicado nestc projceto, na parte que diz respeito a

conduccao das aguas, entre as nascentcs da Malta, c o aqueducto .gcral

das Aguas Livres na ribeira de Carenque, que eu passo a exammar,

em relacao ao volume de aguas que para clle se podem dcrivar do*

tcrrenos sobranceiros.

O tracado, de que sc trata-, comeca na altitude de I75
m
,4 pro-

ximo as nascentes da Matte de cima, na ribeira de Valie de Lobos ,

corre superiormente ao leilo da ribeira ao longo da margem esqucrda

cerca de 1094
m sobre os topes do estreito aftloramento de calcareos

«lo 5.° grupo, ate as visinhancas do forno da quinta do Telhal
;
state

ponto, ja affastado da ribeira, dirige-se para SE ,
atravessa a quinta

do Minboto, e desee era syphao ao fundo do estreito valie do ribeiro

de Molhapao percorrcndo 10()8
m

sobrc os gres do 4.° grupo. Da

margem esqucrda deste ribesro, ja nos calcareos do 3.° grupo, segue

pela Tapada dos Coelhos, torneia a collina do momho do Carrascal ,

e desorevendo uma linha sinuosa de I598
m

dirige-se para o Nascente,

e vai entrar no 2." andar de gres, proximo a collina das Pedras Ver-

meils? atravessa esta collina por um subterranco de 700 pouco

mais ou menos, sahindo perto da fonte publica do Grajal
;

e percor-

rendo a flor do solo a pequena extensao de 246 m
,5, segue outra vcz,

em subterranco pdo cspaco de 1106™ proximamente ,
dmgmdo-se

neste trajecto primeiro para ESE c depois para ENE, c passando junto

aos poeos da quinta do Pimenta, povoacao da Venda Secca e do Lagar

rompe de novo a superficic perto do ribeiro deste ultimo nome.

aqueducto continua deste ponto para E, atravessa a loraba dos mo.nhos

do Jardim com a altitude de 170
m proximamente, desee cm syphao

com a cola de l.
r>r,G -ao vaile por ondc cone a ribeira do Jardim,

e ganhando a outra margem segue proximo ao Casal do Macbado ,

onde atravessa em pequeno subterraneo a estrada de Mafra, tornando

a olescer em syphao ao valie do Castanbeiru, onde tern a cota de

145
m
,5. Esta parte do tracado a comecar do primeiro subterraneo, e

feita 'sempre nos gre's do 2-" grupo, e na extensao de 3181'"; de-

vendo advertir-sc que tanto um eomo outro subterraneo nao so atra-

vessam grande extensao de rocbas metamorpbicas , e lalvcz igneas,

eomo tambem a pequena serie de calcareos interstractificados neste 2.

grupo de gres. Do valie do Castanheiro sobe o tracado & margem es-

mierda da ribeira do mesmo nome, entra no solo calcareo do 1." grupo,

(
! passando perto do Casal de Sapos, vai entroncar no aqueducto das

Aguas Livres, na altitude de 159
m
,29: vindo por consequent a ter

8224™ de extensao total, comprebendendo-se nella 1800"' de subler-
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raneos; e conservando desde a Mat la ate & margem csquerda da ri-

beira do Cnstanheiro as altitudes dc 175 a 170 ra com ofim deevitar
maior exlensao de sublcrraneo.

Volume, de aguas que. podc reccber o aqueducto da Malta.— A
superficie de apanhamento comprchendida pclo tracado do novo aque-
ducto gcral e as linhas divisorias da bacia, tem proximamente 16 ki-
lometres quadrados; e pelas eonsideracoes ja exposlas, o volume de
aguas pluviaes que pode rccollicr o solo eorrespondente a'quella su-
perficie d 7.200:000"". Esle rcsultado esta porem longe da verdade

,

nao so porque a superficie abrangida tem graudes extensoes de cal-
careos do 3.° e 5." grupos, cujas condieoes hydrologicas sao ja" conbe-
cidaa

.
como porque sendo o terreuo a montante do aqueducto da

Malta corlado por pre'gas e valles dc varias profundidades , onde af-
floram lodas as nascentes da bacia , correndo em direccoes proxima-
mente perpendicukres ao tracado, deixa uma parte attendivel destas
nascentes de podcr scr aprovcitada

; isto d, nao podem scr recolbidas
no aqueducto da Malta todas as nascentes conbecidas (ou que podiam
deseobrir-se pela exploracao) que brotam a montante do mesmo aque-
ducto em um nivel inferior aos pianos que inclinando para ESE se fi-

zessera passar; 1." pelas nascentes da Malta na altitude de 174
m

e a
margem direita da ribeira do Castanheiro 4

m mais baixo; 2.° por este
ultimo ponto e a caleira do actual aqueducto de Aguas Livres junto
do ribeiro de Sapos na altitude dc 159m . Esta circumstancia nao'deve
perder-se de vista, porque reduz consideravelmente o volume medio
annual dc agua deduzido com referencia .1 superficie de absorpcao exis-
tente ao Norte do aqueducto da Malta.

Por consequencia, aexemplo do que sc praticou quando se fez o
calculo preccdente, deveriamos deduzir toda a parte da agua pluvial
eorrespondente ao 3." e 5.° grupos dc calcareos , cuja superficie orca
por 8 a 9 kilometres quadrados ; abatcrei porem so metade desta su-
perlicie, em attencao a que d desles calcareos que se alimentam as
nascentes permanent da Malta, Mai de Agua Velba e da ribeira do
Castanheiro, licando a superficie de absorpcao rcduzida a 11,5 kilo-
metres quadrados, sobrc aqual cabc o volume annual de 5.175:000 mc

dc aguas, eorrespondente A media diaria de 14:361™; e, tanto pelos
motives expostos no fim do primeiro calculo relative ao total da bacia
ao N do parallclo d'Agualva, como pelas considerables que acabamos
de fazcr a pag. 80 a 81 , tomarei o volume de°7:180mc para re-
presentar a quantidade de agua, que podera obter-se diariamente na
maior estiagem.

11 .



84 GEOLOGIA HYDROLOGIC

A

Vejamos agora qual e a porcao de aguas que se enconlra dentro

da superlicie indicada, e o modo por que estas aguas podem scr »pj?0-

veitadas e recebidas pelo aqueducto projectado.

As aguas da ribeira dc Valle de Lobos dcsde a Tapada e alto dos

Gafanbotos ale a Malta, podem cntrar na origem do aqueducto, por

Ihe estarem superiores. Estas aguas vcrlem lodas a borda do valle e

das pregas ou barrancos affluentcs , por grande nuraero de pequenas

nascentes que rebentara do 4.° grupo* (pic guarnece as margens da ri-

beira a montante da Malta ate a sua origem. Aqui nao ha grandcs

perdas , porque , abaixo do corrego nao existe neohuma solucao de

continuidadc das camadas , e se a houvesse , ainda assim as perdas

nao poderiam scr grandcs em consequcncia da natureza das rocbas

argilo-marnosa; e porque, desde a Malta c Tapada para e para NO
vai este 4.° grupo metier por baixo dos calcareos e marnes do 3.°,

sendo somente cortado alem da divisoria de aguas, e dcpois c[uc as ca-

madas teem mudado de inclinacao para outro ponlo do borizonte. A
plaga junto ao alto dos Gafanbotos, ondc tern a sua origem urn dos

ramos dcsta ribeira , nao so pela sua forma c largura, como pclas

erupcoes trappicas que alii aflloram , da lugar a apparicao de tuna

grande quanlidadc de agua, que rcbcnta por muitos pontes do solo.

O estreito barranco por ©ode desce o outro ramo que vera da Tapada,

deixa lambcm ver uma grande copia de aguas, brotando pela maior

parte das seccoes produzidas pelos dikes trappicos: toda esta agua re

unida, mas mal aproveitada, poe em movimento cinco azenhas , dis-

tribuidas na extensao dc 2 kilometros proximamente a conlar da ori-

gem da ribeira. volume desta agua, antes de se juntar com a das

nascentes da Malta, foi estimado em setenla anneis ou 1855
m<:

diarios

em Novembro do anno findo, c antes da queda das cbuvas oulonaes.

Este volume pode ainda ser augmenlado por meio de pc([ucnas exp!o

racoes dirigidas ate a plaga, e topando nos dikes trappicos, e talvez

nao seja impossivcl elcval-o a 2500mc
na maior estiagem. Similhantes

exploracocs devcm porem ser conduzidas com toda a prudcncia , e

lendo semprc cm vista queaqucllas camadas, pcrtcnccntcs ao 1." grupo

nao "podem dar mais agua do que reccbcm ; e que se se prelendesse

entiar com galerias na margem csqucrda da plaga, enconlra r-se-hiam

os calcareos do 5.° grupo, que Tiflloram no alto dos Gafanbotos, os

quaes licsta parte devem ser estcrcis.

Ja dissemos cm outro lugar (pie as nascentes da Matla dcbitaravu

em Novembro findo, 954"1

"; tambem ja lcmbramos o perigo que ha-

veria em tcntar o augmenlo deste volume por meio dc exploracocs,
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que podcm dar em resultado a sua diminuicao no Estio. Se estas aguas

repucbassem na occasiao da maior estiagcm, e este phenomeno fosse

constante , entao a lentativa poderia justificar-sc ; mas sendo um
simples affluxo a superScie do solo e claro que os sens depositos nao
teem um nivel muilo srqierior aodasahida, e que qualquer augmento
de vasao, devc einpobrecebos na maior estiagcm. Nao pode dizer-se o
mesmo a respeito da naseente da Malta de baixo, porque esta, por se

alimentar de uma eamada superior as que alimentam as nascentes da
Malta de cima, seccar todos os Estios, e nao tcr uma grandc seccao
de vasao, pode admiitlr algum trabalho de exploracao, com tanto que
seja conduzido com toda a eautela

, por causa da ja notada eontigui-

dadc cm que se acba com estas ultimas ; mas oamo esta tcntativa me
nao rnercce grande confianca, nao aconselbaria similhantes trabalhos,
receiando occasionar despesas infructuosas.

novo aqucducto project ado pode per tanto receber na sua ori-
gem as aguas de Valle de Lobos, e as das nascentes da Malta , cujo
volume inoulara no Oulono, e na maior 'estiagcm a 2809 mc

. Desde a
Malta ate ao ribciro dc Molbapao nao ba aguas conbeeidas, que se

possam aproveitar, e do exame exlerior do terreno intermcdio , nao
se conclue (pic seja conveniente emprebender abi alguma exploracao;
e posto que junto ao alveo da ribeira de Valle de Lobos se devam
encontrar aguas, especial mente nas proximidades da Malta de baixo ,

ondc ba um aflloramenlo de diorite que rompeu as camadas do gre's

OO 4." grupo (Fig. 10), como o sen nivel e' muilo inferior ao do aque-
ducto

, estas aguas nao poderiam scr aproveitadas. Na margem es-

querda, o terreno acba-se sobranceiro ao aqucdueto , porem como as
camadas tern a disposicuo indicada na ligura 10, nao pode ahi es-
pcrar-sc a cxistencia e muilo menos a permanencia de aguas. Na
margem direita, so se poderiam aproveitar algmnas das aguas de Pc-
cbebgaes e do ribeiro das Enguias ou da Baratam, por meio de um
aqueducto ramal d 2 on 3 kilometros querendo tambem aproveitar
as que brotam dos calcareos do 5." grupo no Algucirao ; mas como,
pela altitude do aqueducto, nao poderiam rcceber-sc as que cstivessem
desle lado da ribeira a um nivel mais inferior seria um grave erro

.

construir um ramal desta extensao para adquirir apenas 300 mc
dia-

rios de aguas .

' fi pena na verdade que o aqueducto da Malta nao possa recelicr as aguas deslas
'"('alidades, porque em lotio o valle da ribeira da Baralam , desde o RecoveirO ale a

QiYUnKia de aguas no Algueirao, formado das camadas do ';." grupo. e d'afti aie a
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Em Molhapao recebc o aqucducto as aguas do Tanquinho , que

brotam das camadas arenosas do 4." grupo, na altitude de 192
mC

, que

em Novembro forncciam 3 4 4
,nc

diarios. Parte dcstas aguas verte

por infiltracao das camadas que convergcm da montanha do moinho

da Matta, e de algumas collinas a N c Nascente formando uma plaga

onde sc reunem as aguas denominadas do Tanquinho; o volume destas

aguas pode ser augmentado, limpando e reparando as minas existentes

e abrindo novas galerias sobre a camada argilosa, em que as mesmas

aguas correm ; nao se conte porem que estes trabalhos hao de apro-

veitar todas as aguas das camadas de gres , desde a linha da sua

convergeocia ate as cumiadas das collinas que circumscrevem a refe-

rida plaga, porque pain ale'm das referidas cumiadas, tem as mesmas

camadas de alimentar parte das nascentes de Valle de Lobos, a mon-

tante da Matta , c as que fornccem as aguas para a Abetureira e

plaga da Carregucira , e sc a posieao de nivel permittisse escoal-as

pela plaga de Molhapao, necessariamente escasseariam naquelles pontes;

por lanto, o mais que se deve esperar por similhantes trabalhos, e o

dobro proximameute da que hoje dao as nascentes do Tanquinho, isto

e, 688
mc

diarios.

Ale'm destas aguas podera tambem o aqucducto receber outras

da plaga da Abetureira, onde concorrem os marnes do 3." grupo com

os gres do 4.°, deixando ver algumas pequenas nascentes, em urn

terreno alagadico, devido as camadas de marnes cubertos pela terra

vegetal, e cuja agua se escoara logo que se abram algumas valetas de

descarga. Crcio porem que se a zona de contacto dos dous grupos for

atacada subterraneamente na origem da plaga , hao de encontrar-sc

ahi aguas que possam yir ao aqucducto ; nao devem comtudo ser em

gran.de quantidade, porque o nivel em que teem de procurar-se hade

ser necessariamente superior ao do aqucducto , licando por isso mui

liniitado o sen campo de absorpcao. Emflm , o tracado neste local

deixa abaixo do seu nivel pontos importantcs para a acquisicao de

aguas no ribeiro de Molhapao, rotno e a parte do valle, que se com-

prehende entre a sua foz, na ribeira de Valle de Lobos e a quinta de

Molhapao: as camadas de gres inclinam ahi para o valle, sendo para

elle tariibem que descahem as aguas contidas no terreno que se cs-

tende ate a plaga deste ribeiro, a rnontante do Tanquinho, como fica

pondcrado em outro lugar.

Granja da Santa Cruz , onde tambem cntram os calcarcos do 3." grupo , apresenta

o solo boas condicocs pora se poder esperar delle nao pequena quantidade de agua.
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aqueducto da Malta nao pode receber aguas desdc o Valle de
Molhapao ate ao subterraneo das Pcdras Vcrmelbas : transitando por
ci ma dos calcareos do 3." grupo, complelamente aridos em toda a ex-

tensao da Tapada dos Coelhos e col Una do Carrascal, so nelles encon-
raria aguas se desccsse ate ao nivel da ribcira de Valle de Lobos, o

(pie e im'praticavel. A mesma esterilidade de aguas se obscrva no
lerreno adjaeente ; nao se eneontra ali uma linba d'agua, uma fonte ,

nem, sequer, a merior disposicao favoravel do solo, que pudcsse con-
tribnir para enriquecer, pouco que fosse, o volume das aguas trans-

portadas pelo aqueducto.

Q subterraneo das Pcdras Vermelbas vira a funccionar corao ga-

lena filtrante desde a zona de contactodos gres -do 2." grupo com OS

calcareos do 3.° contacto destes dois grupos deve encerrar uma ca-

mada aquifera em eonsequencia das camadas impermeaveis dos calca-

reos e argilas marnosas do 3." grupo, c das roebas arenosas da base
do 2."

: com effeito ella afdora por baixo do moinbo do Victoriano

,

na descida para o Casal de Sant'Anna ; mm como o subterraneo a

corta em pequena extensao , pouca agua podera colher, por isso que
a camada inclina para S. Na parte mais alta da collina estao os gre's

bastante alterados pelo metamorpbismo , tendo perdido parte da sua
estructura, e e de crer que assim se encontrem no subterraneo , ou
mesmo atravessados por alguma injeceao trappica ; e quabjuer dos
casos que se de sera favoravel a" filtracao das aguas , por isso (pie a

concorrcncia da rocba nos dois estados , e com cstructuras diversas ,

contribue para o apparecimento de maior volume de aguas. Urn pouco
mais adiante d'aquelle ponto o subterraneo corta a camada aquifera
donde brota a fonte publica do Grajal, 2 a 5

m abaixo do sen respe-
ctivo afl-lorameuto

, porem o accrescimo d'aguas adquirido por csta
seccao sera pequeno, e quando muito attingira mis 200,

mc
visto que e

tambem pequena a dimensao da dita seccao por estar dependentc da
espessura e mebnacao da camada aquifera ; nem mesmo se conseguira
maior vantagem pratieando galerias de avaneo sobre csta camada .

porquc as aguas convergem pelo Poente para
°

a ribeira de Valle de
Lobos

,
e descem pelo Naseente para o pequeno ribeiro, que atravessa

a quints do Grajal.

O traeado sabindo a supcrficie , corrc sobre ella na extensao de
200 a 300m e torna a entrar no solo: neste curto trajecto pode re-
ceber a agua das nascentes da quinta do Grajal denominadas do Cedro
e da Conserva que dariio de 20 a30m", mas deixa abaixo do seu nivel
duas pre'gas, que apczar de pequenas brotam bastante agua (pie vai
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reunir-sc a das tres nascentes do Grajal para fortnar o ribeiro deste

nome. Este ribeiro nasce da plaga formada pela junccao destas pre'gas

com as suas margens ,
para a qual convergem por consequencia as

aguas ; e como as caraadas do lado do SE dautro da rnesma quinta
,

suo cortadas abruptamente por effeito de uma desloeacao parcial; se

estas pre'gas se explorarem abaixo dos seus corregos, por mdo do ga-

lcrias absorventes, recolbcr-se-ha talvez um volume daguas do 200 a

400 mc ajuizando pelas (pie correm superlicialmente as quaes excedem

100 me
.

segundo subterraneo ou da Venda Secca , que, como fica dilo,

tem 1100"' dc comprido, atravcssa a assentada de calcareos interstra-

tificados no 2." grupo^e tambem uma grandc extensao de rocbas are-

nosas e argilosas deste mesmo grapo ,
quasi todas metamorpbicas e

com caracteros de trappcs, indo passar em um nivel inferior de 5™

ao poco do Pimenta, e de 15,"'3 ao poco do Lagar. A (juantidade

d'agua que o aqueducto pode reocber da assentada de calcareos nao

excedera 100
mo

diarios, como se deprehende do exame da localidade,

aondc se ve que e muito cstrcita a parte da camada aquifera contida

entre o tracado e o rcspectivo affloramento ; e portanto para apro-

veitar melbor as aguas desta camada conviria que o poco do Pimenta

fosse comprehendido no tracado. praticando-o tao afTastado e com uma

cota tao baixa como o permittirem as condicoes do mesmo tracado
,

se elle se puder prestar ncsse ponto a csta modificacao.

Nao pode formar-se juizo scguro accrca da quantidade dagua

fornecida pclas rocbas metamorpbicas, que o segundo subterraneo atra-

vcssa por causa da cstructura variada e semi-cristallina destas rocbas:

conbecem-se dezesete pocos e mais algumas nascentes na Venda Secca

,

que segundo as informacoes obtidas nunca seccam
l

: obscrva-se que

ha frequentcs transicocs, em pecmenos cspaoos, de gres e argilas para

a rocba metamorphica, sendo unii permeaveis a superficie do solo cm

consequencia do sou cstado dc alteracao pelos agentes exteriores; no-

ta-se tambem ([ue o tcrreno entre os ribeiros do Grajal e do Lagar

descabe para este local em condicoes favoraveis , e todos estcs i'actos

dao probabilidado dc encontrar copiosas infiltracoes c mesmo nascentes

de alguma importancia, derivadas da totalidade da massa que se eleva

alem do nivel do subterraneo ate'aos flancos da montanba do Suimo;

aguas que augmentarao muito mais se a massa sobre o norte for ex-

1 Diz-so quo o por.o do Lagar c inexgotavel com o emprcgo de uma nora c

quatro bois trabalhando consccutivamcnle.
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plorada por galerias de travessia levadas ate uma extensao rasoavel.

Nao devo porem dissiraular a quasi certeza de que o subter-

raneo enconlre as diorites ou as rochas metamorpbicas em tal estado

de conservacao que torne, senao impossivel, ao menos immensamente
diffieil e despendiosa a abertura do subterranco nesta porcao do tra-

jecto , e uma vez que nao se empreguem csforcos extraordinarios

nao sera em seis annos que elle se concluira. No Casal do Pelao, sobre

a margein esquerda da ribeira de Carenque ba, ale'm d'outros exem-
plares para conbecer a naturcza da rocba que deve encontrar-se no
indicado subterraneo, um pelo qual se ve que a rocha sendo molle e

tratavel a supcrficie , lorna-se durissima e intratavel a um ou dous
metros de profundidade, aonde os agcntes exteriores ainda a nao alte-

raiam completamentc.

•la fora do subterraneo , e na dcpressao de Polvaraes por onde
passa o ribeiro do Lagar, abrindo uma galeria filtrante dirigida pelo

corrego desta mesma depressao ate a plaga da verlente SFido Suimo,
teudo aos lados alguns ramaes poderao recolher-se as aguas das diffe-

rentes camadas aquosas que alimentam as fontes do Coxo, e Almarzcs,
e obter um volume que, cm rclaeao A supcrficie aproveitavel a mon-
tante do aqueducto, pode attingir 3()0

,nc
diarios.

De Polvaraes dirige-se o aqueducto ao valle da ribeira do Jar-

ditn, onde pode rcccber tambcm as aguas da plaga, ou Cerca da Car-

rcgueira. Estas aguas deverao ser recolbidas do mesmo modo por uma
galeria subterraaea, que comecando nos calcareos do 3.° grupo, va
cortar as camadas do 4.° a maior profundidade que for possivel. Desta
forma aproveitar-se-bao parte das nascentes que vera da Cerca da Car-
regueira, e que se perdcm pelas riqnuras dos calcareos do 3.° grupo,
e encbugar-sc-ba a plaga onde cabcm as primeiras aguas que vao a
ribeira do Jardim. E provavcl que desla exploracao se possa collier

para alimentacao do aqueducto uns 40(T C
diarios.

°

Atravessando o massico que separa os valles do Jardim e do
Castanbciro, poucas sao as acquisicoes que o aqueducto pode fazer nas

camadas aquiferas de gre's, que afrtoram desde o Casal do Macbado ate

a quinta do Bomjardim. A posicao elevada deslcs afiloramentos, ten-

do aos lados as depressocs ou valles ullimamente nomeados, torna im-

possivel obter quantidades de agua, que compensem as expropriates
e as despezas da exploracao.

Das visinbancas do Casal do Macbado ate entroncar no aqueducto
das Aguas Livres , desce o tracado ao valle do Castanbciro, passando
depois junto a foz do ribeiro de Sapos. Do valle dp Castanbeiro re-

MEM. DA ACAJ). 1 ,
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cebe as nascentes dos calcareos do 3." grupo no volume de 120"%

e mais as que se poderem obter das exploracoes que se fizerem na

camada aquifera do 4.° grupo , que atravessa o Talle na altura da

Carregueira. Nas nascentes dos calcareos nao dcve mccher-se, com a

intencao de augmcntar o seu producto, sem primeiro verificar a sua

posicao de nivel em relacao aos differentes pontos da mesma camada

aquifera nos valles de Carenque e do Jardim ; mas nos gre's do i.°

grupo pode fazer-se um ramal de' galeria filtrante, que eorte a menor

profundidade possivel todas as suas camadas ate cbegar aos calcareos

do 5.° grupo. Esta cxploraeao com alguns ramaes de avanco para a

parte anterior e E do signal geodesico dos Penedos Pardos, devc pro-

duzir grande copia de aguas , e talvez, segundo as superficies com-

prehendidas entre os aflloramentos e a linba de intercessao, eerca de

200 rac
.

Finalment as ultimas aguas que o aqueducto da Matta pode re-

ceber, sao as das nascentes do ribeiro de Sapos, desde Valle de Fi-

gueira ate & plaga a E do signal dos Penedos Pardos, exploradas no

2.° grupo por meio de uma galeria fillrante, (jue suba pelo corrego

do ribeiro ate ao 3.° grupo, podendo tambem receber por um tubo

as aguas que affloram naquella plaga. Estas aguas montarao a 300
mc

.

A somma de todos os volumes de agua, que tcnbo indicado coma
susceptiveis de alimentar o aqueducto da Malta era toda a sua exten-

sao, e pois de&778™
c ou de 5800mc em nuinero rcdondo. Se juntar-

mos a este volume o producto das nascentes das Aguas Livres , ciijo>

volume mediante diversos melhoramentos , c novas exploracoes pode

elevar-se na quadra do Estio a 60 anneis ou 1600mc
ter-sc-ha um total

de 74Q0mo
,
que talvez possa ainda subir a 800()

mc contando com a

agua que podera recolher-se no subterraneo da Venda Secca : volume

um pouco superior a cifra calculada a pag. 83 para a quadra da

maior estiagern , deduzindo todas as perdas provaveis. E para reunir

todas estas aguas e lancal-as no aqueducto geral sera necessario, alcm

do tracado proposto do aqueducto da Malta, na extcnsao linear de 8,2

kilometros executar um redenbo de galerias , canos e tubos de con-

ducciio com um desenvolvimento de 10 kilometros, para poder rece-

ber as aguas de Valle de Lobos, Molhapao, Abetureira, Grajal, Al-

marzes , Carregueira , Jardim , ribeira do Caslanbeiro e ribeiro de

Sapos.

Inconvenient.es do tracado da Malta.— A primeira vista e na

verdade seductor e espcrancoso o tracado de um aqueducto que corta

de Nascente a Poente, ties linhas de agua, que descern de N para S
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abrangendo uma supcrficie hvdrographica com muitas e copiosas nas-

centes em altitudes superiores aos pontos mais altos de Lisboa.

Com efl'eito se a linha divisoria de aguas do massico occidental

estivesse mais avancada 'para o N, e se as camadas calcareas nao fos-

sem tao fendidas e cm geral tivessem mais continuidade do que eft'e-

ctivamente tern : se os valles das ribeiras de Carenque, Castauheiro,

Jardim, e Valle de Lobos fossem valles de origem e com os corregos

muito pouco infcriorcs aos pontos mais elevados das margens : se o

andar de Bellas enccrrasse dcssas camadas aquiferas por excellencia

compostas de areas ou de gre's incobcrentes, alternando com camadas

impermeaveis tornadas verdadciras e cspcssas laminas de agua, e que

alem disso occupassem , sem solucao de continuidade grandes exten-

soes ; o tracado estaria em excellences circumstancias , e proporcio-

naria o resultado a que se deseja chegar ; mas nao aconteee assim:

estas prodigiosas laminas de agua nao cxistem ; os calcareos fendidos

do 3." e 5." grupos deixam diffundir e escapar abaixo dos pianos de

nivel do aqueducto grandes quantidades de agua ; o solo e cortado

por valles fundos, e ao N do aqueducto inferiormente aquelles pianos

de nivel , na mcia encosta , no sope e no lcito de cada um destes

valles , deixa dear numerosas nascentcs e pontos de exploracao que

nao podem aproveitar-se ; a linha divisoria passa perto do tracado e

a superficie de absorpcao , ja proporcionalmente pequena para satis-

fazcr as condicocs do problema, Oca muito reduzida em consequencia

das causas prcccdcntcs ; de modo que o aqueducto da Matta apenas

podc aproveitar as aguas mais superficiaes , isto e , recolber tao so-

mente as aguas dos aflluxos cujas rotas de nivel pouco excedem em
geral as cotas do tracado desde a Matta ate ao valle do Gastanheiro.

Tacs sao as razues por que o aqueducto da Matta com todo o seu cor-

tejo de obras accessorias , cujo custo e orcado por Mr. Mary em
2.760:000 francos nao tern donde receba na estiagem um volume

diario d'agua superior a 5:800
mo

; cifra que junta a que se pode obter

do actual aqueducto das Aguas Livres depois de fazer alii novas ac-

quisicoes, ficara ainda muito longe de lliSOO""1

de agua diarios olfe-

recidos na proposla da Empreza ; e por mais forte razao quando a

capital tiver de prover-se de maiores volumes de agua, nao querendo

a Companbia fazer o supprimento com as aguas do bairro oriental

,

que sao de qualidade potavel inferior as do bairro occidental, e teem

de elevar-se por machinas desde o nivel do Tejo ate aos pontos a abas-

tecer com ellas, ver-se-ba forcada a construir outro aqueducto, ou a

emprehender obras analogas tao desinvolvidas ou mais do que as do

I2f
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aqueducto da Matta para aproveitar quacsquer das aguas mencionadas

na 5." seccao.

Meios lembrados para augmcntar o volume das aguas que o aque-

ducto da Matta pode receber.— Dir-se-ha que o volume dc aguas a

entrar no aqueducto da Matta poderd elevar-se auxiliando os meios de

que a natureza usa nos pbenomenos cle absorpcao e conservacuo dos

depositos aquiferos, corn o Cm de accumular maiorcs volumes nos ter-

renos onde o emprego de taes meios pode ser posto em accao. Eu julgo

porem mnito insufCcientes similhantcs recursos para o caso cm qucs-

tao, como sera facil conhecer pela exposicao dos referidos meios, que

sao: 1." a plantacao de florestas cm todas as encostas e cumiadas das

collinas e margens das ribeiras : 2." a aberlura dc valctas , seguindo

as curvas de nivel, em tod a a supcrficie cuberla pclas rocbas arenosas.

Este ultimo meio e lembrado por Mr. Polonceau, para altcnuar o cCeilo

das cheias , e favorecer as irrigacocs com o augtnento das nasccntes.

Ha ainda outro meio que Mr. Dumas na sua obra La science des

fontaines denomina, das Tonles naturaes, que consiste na abertura dc

vallas de 2
m
,5 de profundidadc e

m
,5 de largura nas depressoes, pla-

gas, vaieiros, planuras , e Cnajmenle em todas as localidades em que

o terreno se presta , e em altura conveniente cm relacao ao ponto

que se descja alimcnlar ; cstas vallas. devem ter o fuudo impermeavel,

por meio de revestimento de pedra ou de argila ; e as paredes reves-

tidas de pedra secca ate a altura de 0™,5, tendo nesta altura um ca-

peamento, converleudo-se desta arte era canos subterraneos, que sao

depois cobertos com as terras tiradas das escavacocs. Eslcs canos pra-

ticados na disposicao a que melbor se prestar o solo, devem commu-

nicar com alguns de maior seccao, a Cm de recollier abi as aguas de

todos os outros, quando se queira lancar esta agua cm uma bacia rc-

guladora (especie de tanque ou eisterna) donde se derivara para a ali-

mentacao quando, e na projwrcao que se desejar. As aguas recolhidas

nestes canos sao as aguas pluviaes infiltradas pela superficie do solo ,

cujo volume dependera da quantidade ({tie cabir na localidade, dedu-

zidas as perdas da evaporacao.

Este systema pode de certo dar em muitos casos um exeellente

resultado, e abastecer povoacoes privadas de agua nas suas visinhan-

cas ; C teria uma utilissima appb'cacao cm muitos pontes das nossas

provincias: porem quando se trata de supprir ao abastecimenlo de

uma cidade populosa como Lisboa , isto e de fazer a ac([uisiciio de

grossas massas d'agua, este systema nao pode deixar de ser insuIH-

ciente ; no entanto poderia ser empregado cm alguns lugares ondc a
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forma c natureza permcavel do solo o permittissc, no intuito de re-

forcar a alimcntaciio do projectado aqueducto. Estcs lugares seriam

a plaga e depressao do ribeiro dc Molbapao; a da Abctureira; a da
Carregueira; a dc Pol.araes e Almarzes; a do ribeiro de Sapos; e

lodos os jjre's do 2." e 4.° grupos.

Na falta de uma planta na devida escala, para calcular as su-

perficies a aproveitar pelo systema de Mr. Dumas, cstimci a totali-

dade dellas cm 1:000:000 metros quadrados
, que a razao de m

,6

de chuva media annual, e dando 0,
n,c
3 para cvaporacao, produz

420:000
n
'° de agua annual ou 1444 mc

diarios , empregando, bem
entendido, todos os meios para que as aguas nao vao as ribeiras, nem
soffram quacsquer outros desvios alem do da eVftporacao: incluindo-se

tambem neste volume uma parte que foi levada em conta quando fiz

as aprcciacoes relalivas ao aproveitamenlo das aguas daqucllas mesmas
local idades.

Se ainda se quizesse levar o systema de Mr. Dumas ate a ribeira
de Carcnque, onde seria possivel empregal-o ao N do parcdao mou-
risco, poderia ainda, por urn calculo scmelbanle ao prcccdcntc, sup-
pondo que a superlicie a considcrar fosse dc 200:000 metros quadra-
dos, rccolbcr-se 50:000

mo
d'agua, que juntos aos 420:000.0 mc

som-
mariain 47 0:000.'"° Dando porem 170:000mc

para as perdas inevita-

veis, e para os descontos dos volumes ja apreciados, ficaria csta quan-
tidade reduzida a 3 00:000'"°; e admittindo que o numcro dos dias de
menor estiagem c por conscquencia daquelles em que seria nccessario
lancar mSo destas aguas , era de cem , poder-se-bia dispor nesta
quadra de um volume de SiOOO

1"
diarios: entrctanto para a acqui-

sicao desta quaniidadc d'aguas , seria necessario construir perto de
2:000 kilometros de canos.

ConsidcracScs sobrc as aguas artcsianas do massico Occidental.—
Obscrvarei em ultimo logar que pela descripcao e considcracoes feitas

nesta Memona ^ccrca do relevo orograpbico da parte do massico que
fica a montante do tracado projectado para o novo aqueducto, se

mostra a impossibilidade da cxistencia de aguas artcsianas, em con-

dicoes dc podcrem entrar no mesmo aqueducto. Direi mais que apesar

da possibilidade de se cxplorarem em Lisboa e suas immediacoes as

aguas artcsianas dos terrenos secundarios, que ficam entre o Tej'o , e

a cordilbcira de monies que vai dc Albandra a Torres Vcdras, ha tanta

difticukladc na escolha dos pontos onde se devcm buscar, c nos meios
de execucao dos trabalbos, que julgo seria imprudente tentar um sc-

melbanle genero de cxploracao.
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9." SECCAO.

AQUEDUCTO »'A«UAI<VA.

Consideragues geraes.— Convencido pois dos inconvenientes pon-

derados e da inefficacia do aqueducto da Malta dirigi a attencao para

outro systema de acquisicao d'aguas, e para outro tracado mais em

harmonia com as formas e conslituicao physica do solo occupado pelas

tres ribeiras de Carenque, Castanheiro e Valle de Lobos, cujo projecto

satisfara, a meu ver aos interesses do municipio e da empreza , assc-

gurando o futuro abastecimento da capital.

Jguas que devem alimenlar a zona superior.— Antes porem de

expor o meu projecto, direi, que nao podendo as aguas por elle ob-

tidas chegar a Lisboa com lima altitude superior a 100
m

tera a zona

superior de ser fornecida com as aguas do actual aqueducto das Aguas

Livres, que chegain a Carenque com a altitude de 159
m

;
empre-

gando deste ponto em diante , os meios de conduccuo e de recepcao

lembrados no projecto de Mr. Mary. O volume destas aguas, que por

si so bastara para prover is necessidades dos habitantcs da parte mais

elevada da cidade, poderia, se fosse neccssario, ser ainda augmentado

pela exploracao das aguas do ribeiro de Sapos ate & plaga dos Pc-

nedos Pardos, e pela acquisicao das nascentes das quintas da Torre e

da Baleia, cujas nascentes podem ser recebidas no prolongamento do

aqueducto dos Carvalbeiros, que no seu transito recolberia ainda por

inGltracao mais algumas aguas.

Fundamcnlos do novo systema d acquisicao d aguas.— Para com-

prehendcr os fundamentos do systema que proponho e preciso ter

presente quanto deixamos dito acerca da forma geral do massico oc-

cidental, e do seu relevo orograpbico, com especialidade no que toca

d parte da bacia hydrographica commum fe tres ribeiras de Valle de

Lobos, Castanheiro e Carenque, situada ao N do parallelo de Agualva,

e que com relacao ao projecto e systema que offercco resumem-se

nos seguintes factos :

1.° A porcao de bacia que se considcra, comprehende a parte

mais avancada para o N, e mais elevada (a excepcao da serra de Cintra)

de todo o massico occidental.

2.° A superficie de apanhamento de aguas desta porcao de bacia
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occupa um espaco correspondente a 42,7 kilometros quadrados, sendo
a sua capacidade aquifera de 43:750mc

diarios.

3.° Todo o terreno dcste massico tem uma inclinacao geral

para o S.

4." A maior parte do massico e composta de grupos alter-

nantes de^rochas calcareas com marncs, e de rochas arenaceas e ar-

gilosas, cujas camadas inclinam, em angulos de 5 a 20,° para o S.

5.° Todas as camadas indicadas no n." antecedentc, sao corta-

das de N para S por valles de denudacao, por onde descem as aguas
para o Tejo, cujos valles interrompem em partes as camadas abaixo
dos respcclivos corregos.

(>.° Alcm da inclinacao geral para S que aflecta o terreno, tem
este tambem, em partes, um ligeiro pendor para o quadrante deSO,
que encaminha as aguas subterraneas para o Occano.

7.° Todas as nascentes que cxistem dentro da bacia, qualquer
que seja a sua altura sobre os corregos pertencem a detcrminadas ca-
madas aquosas, que, em geral, mergulhamiindefinidamente para o in-
terior do solo, e no sentido de N a S, communicando mais ou menos
prompta e directamente com as aguas do Tejo ou do' Occano.

8.° As aguas subterraneas, nos grupos dc gre's, teem um mo-
vimento lento , cm quanto que nos grupos calcareos se movem com
mais libcrdade , e por consequencia se escoam com maior brcvidade.

9." Quasi todas as nascentes, grandes e pequcnas, que brotam
dos calcareos, cstao situadas junto aos leitos das ribeiras , sendo mui
raras as que affloram na parte alta do solo; c as que vcrtem dos
grupos arenaccos , aflloram indistinctamente nos leitos das ribeiras

,

nas encostas e nas partes clevadas do solo.

Isto posto: se imaginarmos um piano horizontal indefinido que
passe na altitude de 105 metros (cota do corrcgo da ribeira de Valle
de Lobos em Agualva, junto i foz do ribeiro do Grajal), este piano
ini cortar todas as camadas aquifcras que affloram nesta parte do
massico occidental, em profuntlidades cresccntes ate & grande linha

divisoria de aguas que vai do alto da Piedadc as alturas de Canecas;

e todo o volume d'aguas contido na parte interccptada de uma dada
camada aquifera ,

se compora da porcao de agua pluvial que reccbe
cm um anno, e que dcspende pelas nascentes que dclla vertem a su-

perncie do solo, sendo substiiuida pda que cabc no anno scguinte, e
wais a porcao comprchendida entre o nivel destas nascentes, e o do
d'to piano. Portanto sc sobre este piano se praticarem galerias de S
para N, cujos eixos eslejam nos pianos verticaes dos corregos das ii-
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beiras de Valle de Lobos, Jardim, Castanbeiro c Carenque; as aguas

das camadas aquiferas que se cortarem precipitar-se-hSo para cslas ga-

lerias mais ou menos rapidamente, segundo a grandeza da sccoao de

cada uma, a inclinacao das caraadas intcrcep'adas ,
e a natureza eal-

carea ou arenosa das mesmas camadas. E se em lugar de lazer estas

Valerias horizontaes , se lhes der uma posieao ascendente, mas paral-

lel aos leitos das indicadas ribeiras; e certo que as camadas aquosas,

mesmo depois de seccarem as nascentes que brotam a siiperhcie do

solo , continuarao a dcsearrcgar as suas aguas para as mesmas gale-

1S
"

Em todos os terrenos stractificados nas condieoes cm que se

acham os do massicooccidental, o estabelecimento de galenas jubter-

xaneas , correspondendo as linhas de agua , e o meio mats ethcaz e

simples, para obter dos mesmos terrenos a maxima quantidade d aguas

que dellcs se pode extrahir. Sendo csla assercSo uma consequence na-

tural das leis da physica , depois dos factos que beam estabclec.dos ,

nao tern outra demonstrate senao o cxamc dos mesmos iactos. Kesta

saber qual sera a quantidade de agua que se podcra obter em uma

dada extensao de galerias abertas abaixo dos corregos das ribeiras de

Valle de Lobos, Jardim, Castanbeiro, e Carenque.

A ribeira de Valle de Lobos, em Novembro do anno undo, de-

pois de reccber as aguas das nascentes da Malta, corria a jusante dellas

com 110 anneis: mais abaixo augmentada com as aguas dos ribeiros

de Molbapao, das Enguias ou de Baratam, e com as de Pccbehgaes c

Melecas, elevava-sc acima de 150 anneis: de modo que:em Agualva,

accrescida com o producto de diversas nascentes do 1. , 2. c 6. grupos

do andar de Bellas, talvez que o seu volume nao losse interior &J&V

anneis diarios ou 6625"° , se se nao trasvasasse pelas rupturas c itendas

do Icito; supponhamos porem que fossem so 5500mc
(pic alh chega-

vam As aguas das duas ribeiras reunidas do Jardim e doCastanbe.ro

aoreciadas alguns dias depois da observacao da precedent r.beira cor-

riam com o volume de seis telhas ou2544M ;
mas como a este tempo

jd tinham apparecido as primeiras aguas do Outono, tomaret somente

22 anneis para a ribeira do Castanbeiro e 1G para a do Jardim ou

|.007
m

,
que foi o volume estimado perto de Bellas, antes daquel as

primeiras cbuvas. A ribeira de Carenque fornocia junto a Queluz de-

pois daquellas chuvas 8 telhas d'agua, porem no mez antccedente pro-

ximo a Gargantada dava 3 telhas ou 1272
m0

. E pois o volume total

das aguas despendidas por estas ribeiras:,? 7 7

9

mc
-
Addicionando a este

volume a agua que coma no aqueducto das Aguas Livres em Caren-
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que, que cram 48,5 anncis ou 1285™° e mais a quantidade de agua
que serve aalimentacao das povoaeoes dentro da bacia a N da Agualva,

e a dos pocos que nao tern sahida acima dos alveos das ribeiras, ainda

aquella cilia seria consideravelmcnte augmentada; mas porcautela sup-

porci (j ue aquelle volume reprcscntante das aguas que affioram acima
dos alveos das quatro ribeiras na maior estiagem nao exeede a 9000™°.

Do Junho a Sctembro pouca agua levam estas ribeiras
, porque

sao desviadas para as rcgas, mas nem por isso o producto das aguas
affloradas a superficie do solo, que deviam eorrcr nas mesmas ribei-

ras, deixa de ser muito maior, como deve ser ; e se o avaliarmos pelo

resultado das medicoes feitas em 42 nascentes da bacia deque setrata,

e meneionadas nos mappas n.
os

1, 2 c 3, concluiremos que naquella

epoca o producto foi duas vczes maior, isto e, de 18:000
mc

. Pelo que
rcspcita ao volume medio diario destas mesmas aguas nos mezes de
Janeiro a Maio, posto que nao haja uma medicao que nos guie, pa-

rece-me que se o suppozermos duplo deste ultimo nuinero ou 36:000 m0

ficara muito inferior A verdade, o que e favoravel as apreciacoes que
passo a fazcr. Temos por consequencia :

ISO dial de Janeiro a Maio inclusive a 36:000 m,:
diarios 8.400^090'"

90 (has de Junho a Selembro a 18:000 » 1 (!i>0:000
120 dias de Outubro a De/embro a 9:000 » i .080:000

Total. 8. 100: 000"

o que corresponde a media diaria de22:500m° pouco mais de metade
da cifra calculada a pag. 8 1

; porem e' necessario advertir que estc

volume de43:750mc
diarios tern de satisfazer a diversas perdas, sub-

stituir as aguas ([ue vertem pclas nascentes conhecidas, eaqucbouver
de verier das exploracoes que se fizercm abaixo ou acima dos leitos

das quatro ribeiras de que se trata.

Acabci de mostrar que as camadas aquiferas da bacia em ques-

tao ,
fornecem a superficie do solo a media diaria de 22:500

mc
, e

tenbo feito sentir que estas camadas pcla sua posicao em relacao as

margens c leitos das ribeiras
, vertem a maior parte daquella agua

nos leitos das mesmas ribeiras e dos valleiros laleracs, e a restante

brota dos respectivos flancos, porem cm niveis pouco elevados, vindo

apenas dos pontos mais altos uma porcao minima : por outra parte e

lambem certo quando no Estio chega a desapparccer uma parte dos

affloramentos destas aguas , ou o que e o mesmo, quando cbegam a

seccar as nascentes , nem por isso as camadas deixam de estar satu-

MKM. DA ACAD 1
." CLASSE T. II. P. I. 13
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radas ou de conter agua, logo abaixo das aberturas donde vertiara, e,

a fortiori, abaixo dos leitos das ribeiras e dos valleiros, e lias fnesmas

condicoes em que existiam antes das fontes ou nascentcs diminuirem

ou seccarem : por consequencia as galerias ou aberturas subtcrraneas,

que se praticarem cm toda a extensao das quatro ribeiras, e dos valles

lateraes mais importantes, correspondendo aos respect ivos corrcgos

podem recolber um volume diario deaguas muito superior a 2 1:250
m

(differenca entre os numeros ultimamente achados de 22:500 e

43:750), porque neste systema aproveitara rnuitas agnas que dci cm

perdas nas deduccoes feitas a pag. 80 e 81 ; entretanto para que nao

pareca exaggeracao supporei qucaquelle volume nao excedc a 24:000
m

.

Conseguintcmente se se fizerem 30 kilometros de sanjas, eanos e de

galerias subterraneas, abaixo dos eorregos indicados, isto e, 7 ua ri-

beira de Valle deLobos ; 4nariboira doJardirn; 5 na do Castanbeiro ;

4 na de Carenque ; c 10 nos vaileiros lateraes; ter-se-lia que a media

de agua diaria vertida pelo metro corrente sera" 0,8 do metro cubieo.

Gonvem porem advertir que este volume dc 0,8 do metro cubieo por

metro corrente, dcve forcosamcntc variar muito em qvialquer extensao

de galcria : cortar-se-hao dczenas de metros, (pie nenbuma ou muito

pouca agua produzam, e pontes havcrao onde a abundaneia sera tal

que indemnise aquella falta. Similhantes desigualdadcs devcm sobre

tudo appareccr nos lugares occupados pelos calcareos do ?>." c5.° gru-

pos; devendo tambem concorrcr para ellas o maior ou rocnor angulo

de inclinacao das camadas, c a grandeza da seccao da galcria, como

ja se disse em outra parte.

Alguem poderia objcetar a este systema que as galerias subter-

raneas que eonstituem dous ramaes do aqueducto das Aguas Livres,

denominados o Aqueducto da Quinta c o Aqueducto dos Carvalbciros,

construidos 10 a 20™ abaixo da superlicie do solo, tendo o primciro

850
m

, e o segundo 500'" de comprimento, deram apenas na estiagem

de 18-50, aquelle 238
rr
'°,5, e este 40mC d'agua diarios ; cstcs laetos

porem nao podem colher para o caso cm razao das seguintes conside-

raeoes. Pelo que respeita a galeria da Quiata deve notar-se :
1 .' que

quasi toda esta obra e aberta nos gre's do 4."grupo, que alii nao sao

os mais favoraveis para darcm um.grande volume de aguas eomo bca

observado em outro lugar :
2." que toda a lomha que so levanta do

lado do Casal da Quinla para D. Maria, tern pelo S as anas camadas

aeslocadas por uma falba, que as scpara das camadas corrcspondentes'

da margem esquerda da riheira de Carenque proximo a linha deno-

minada do Onde de Redondo (Fig. 6), de modo que a parte do sub-
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lerranco que existe nestc ponto , e que foi aberto sobre as camadas
abatidas, csta longe do piano da falha ; e como os topes destas cama-
das terminam, a poucas centenas dc metros, na cumiada da lomba ,

siendo eortadas pclo mesmo sublerraueo quasi parallelamente ao seu

piano, nao pode este de maneira alguma ser fornceido coin uma quan-
tidade de aguas apreciavel. Se csle subterraneo estivesse mais baixo

c partisscm delle duas travessias, uma para o interior da montanba,
e outra para a pared? da falba, pcrcorrendo depois encostada a ella

,

uccessariamente recolbcria um bom volume de aguas: 3." as camadas
do gres, correspondentcs a parte mais septentrional da galeria, tern
inclinacoes para SE e para SSE , e na margem opposta da ribeira

,

inclinam para NO, para O, c para SO; isto e, as camadas formavam
antes da deslocacao uma linha anticlinica, e depois della operada, cm
resultado de diversos movimentos adquiriram posicoes diversas, que-
brando-se c desabando parte para o interior do "valle , mergulbando
porem as da cumiada e margens cm scntido contrario; por conse-
quencia nao podem tambem dar uma quanlidade de agua que mercca
ser mencionada: 4." as paredes lateracs c o tccto da galeria estao for-

rados de enxclbaria , retendo dest'arle a agua que transuda do gres;
agua que nao obstante as desvantajosissimas condicoes em que se acba
a galeria, e o revestimento que a estorva, ainda assim regorgila pelas
juntas dos cnxelbarcs, cbegando mesmo a alluilos, e fazendo levantar
o lagedo do pavimento cm uma grandc extensao. Pelo que toca ao
aqueduclo dos Carvalbeiros, acba-se situado na zona que limita os cal-

careos do 5.° grupo com os gres do 6.", c parallelamente a dircccao
das camadas

, as quaes inclinam para o S ; mas como estas camadas
sao aquellas cm que a galeria assenla, e tem os sens afiloramcntos al-

gumas dezenas de mctros a montantc da mesma galeria, e claro que
mui pequena quanlidade d'agua pode receber; accrescendo ainda o
estar todo revestido d'alvenaria, o que Ibe aliena a qualidade que po-
diam ter de galerias filtrantes.

E para sentir que o aqueducto dos Carvalheiros nao esteja 10
a 20" abaixo do nivel em que se acba; ainda assim, pode tirar-se

delle um menos mao partido abrindo galerias dc travessia, que com-
uiuniquem com elle, e prolongando-o para o nascente, alim dc se lhe

iutroduzir as aguas das nascentes das quintas da Torre e da Baleia.

Nao se julgue todavia que o systcma dc acquisicao de aguas que
proponbo va esterilisar o solo da bacia cm toda a sua extensao. Todos
os pocos, f'ontcs, e nascentes que tiverem a sua se'de no 2.°, 4.° e 6."

grupos, nao situados nos leitos das ribeiras, e valleiros, nenbuma al-

13-
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teracao podem soffrcr no seu volume diario, porque a contcxtura dos

gresnao permitte que as aguas se movam com libcrdade tal, que uma

destas eamadas aquiferas cortada a 300 ou 400 metros de distancia

do seu affloramento , o possa fazer resscntir de um modo prompto e

sensivel , e para as alimenlar la estao as mesmas conserves que boje

vertem a superfieic do soloos 3-2:500
mo que acima se acharam. Outro

tanto porem nfto acontecera as nascentes situadas nos leitos c flancos

das ribeiras, com especialidade as que pertcnccm ao 1 .° grupo de ea!~

careos; essas devem nccessariamente soffrcr quebra no seu producto

,

e para' obviar as contestacoes futuras que possam dirivar deste facto,

conviria fazer um mappa cadastral para cada ribcira
, c dctcrminar

por expeiiencia as quantidadcs medias e minimas d'agua de cada poco

e de cada nascentc. A' empreza conviria talvez appropriar-se de parte

destas aguas, fornecendo depois aos proprietaries uma porcSo equi va-

lerate por meio de uma torncira calibrada, o (pie seria para ellcs de

summa vantagem, mormeute quando a agua fosse de pocos, qae assim

poupariam as despezas da sua eievacao
;
podendo tambem, em alguns

casos, ministrar-lba em um nivcl superior, que lbcs faeiblasse um

mais vantajoso emprego nas regas.

Asvantagcns do systcma que proponbo resumem-se no segumte:

1.° Nao ser ncccssario completar todas as obras sublerrancas nos cor-

re?-os das ribeiras dentro de um prazo fixo, devendo cste trabalho ir

avancando conforme as nccessidadcs do abastecimento o reclamassem:

2." Nao estar sujeito as vicissitudes das grandes seecas. 3." Garantir

o abastecimento da capital tanto no prescnte como no futuro
:

h ° Serem

as aguas potaveis identicas as que actualmente correm polo aqueducto-

das A"-uas Livres: 5." Grande diminuicao no numero das expropria-

coes e indemnisacoes a pagar.

Estc systema exige portanto um projecto cuidadosamentc elabo-

rado, devendo comecar por uma planta topographica da bacia de que

se tem tratado , na'escala de 1:500 com eurvas de nivel espacadas

de 50m , na qual se vejam marcadas as posicoes de todos os pocos,

fontes e nascentes. Ncsta planta, ou em uma copia na mesma escala,

se desenharao todos os grupos de rocbas do andar de Bellas com os

seus limites rigorosamente marcados, e bem assim os limites da for-

naacao basaltica, e todos os affloramentos de injeceocs e dikes trap-

picos, e zonas metamorpbicas. Finalmente a planta devera mostrar

com a maior clarcza e rigor a posicao das diversas eamadas aquiferas.

A planta devera' ser acompanbada de perfis ao longo dos cor-

regos, e das lombas que os separam, e de cortcs transversaes ou em
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qualquer direcciio , tantos quantos forem neeessarios, para dar conta
dc todos os accidentes

, que por sua natureza devam ser minuciosa-
niente conhecidos, taes conio lalhas , mudancas dc direccao, interpo-
sieao dc rctallios dc um„grupO no meio dc outros, etc.

E' sobre a planta assim conleccionada, que se devem tracar as

galerias suisterranea* que se projectar construir, tendo cm attencao os
accidentes que afiectam as margens e alvcos das ribciras , em ordem
a nao cahir nos ineonvenientes apontados para as galenas da Quinta
e dos Carvalbciros. Nas eamadas aquosas dos grupos de gres, cumpre
addiccionar A galeria principal outras galerias de avanco com travcs-
sias onde for necessario, bavcndo a cautela dc ccrrar depots cstascom-
mmiicacocs por mcio de barrages de mina mum'das de tubes dc des-
carga, para dar sahida as aguas aqui recolhidas, quando scjulgar op-
portune.

conbecimento do fluxo de todas ou de parte das nasccntes, nas
maximas, medias, e minimas aguas em cada anno, e nao so util mas
necessario para a rcsolucao do actual probhma. ][stcs dados dao a co-
nhecer: 1." Qual a correspondencia ou independencia das nasccntes
de um mesrno grupo, ou de uma mesnia camada; a fim de dirigir as
exploracoes locaes com acerto e maxim© provcito : 2." quaes sao as
nasccntes epbemeras , quaes as de niaior duracao, e qual a lei que
segue a sua diminuicao. E' so com csle conbecimento que sc podere-
soiver quaes sao as que pedem o devem ser atacadas, e dc que modo,
para obler agua dcllas na maior estiagem :

3.° qual o numcro, si-

tuacao, cgrandeza das secedes de descarga para as aguas, que sao re-

cebidas, mas que nao devem ser conduzidas : 4." qual a rclacao entre
o producto das nasccntes, c as aguas que correm nas ribciras em detcr-
minadas epocas do anno, e lugares, qual a relacao da agua absorvida
na bacja, com a despcza annual media da agua das nasccntes da mesma
bacia

;
e qual a quantidadc dc agua perdida ou derivada pelos meatos

ou conduclos que beam abaixo dos corrcgos das ribciras.

Na ribeira de Vaile de Lobos potle comccar-se a galeria subter-
ranea a montante da pontc doCacem, ealravessar a base do 1.° grupo
do andar dc ^Bellas, e o 2.° dc gres ate! acima da quinta dos Loyos

,

ou ate ao 8. grnpo; c como os calcarcos scjam uma rocba mais dif-

ficil de atacar, pdde o trabalbo levar-se para o i." grupo de gres
afim de explorar cslas eamadas cm todo o sou comprimenlo ate as

nasccntes principaes da ribeira, incluindo os valles das ribciras de M<>-
biapao, c da Baratam ; c tomando as aguas deste ultimo grupo no ex-

treme S da galeria que descer desde as primciras nascentes da ribeira



102 GEOLOGIA HYDROLOGICA.

ate ao comeco do 3.° grupo de calcarco , far-se-hao eonduzir por urn

tubo collocado sobre as camadas dcste grupo e resguardado apcnas por

uma sanja coberta de um capcamento; no contacto do 3." com o 2.°

grupo serao lancadas as aguas na galeria subterranea que 86 dove pro-

longar dcste ultimo ponto para o S ate sair a superficic do solo
; rc-

servando para mais tarde a abertura da galeria correspundcnte ao

mencionado 3.° grupo.

Nas ribeiras do Castanhciro, do Jardim, e de Carenque devem

as exploracocs tocar proximo ao teeto do 1." grupo do andar de Bellas

na Gargantada, e em Ponte Pedrinba , cm conscqucncia de scr bas-

tante aquifero desde a sua parte superior. Os trabalbos devem ser

raorosos por causa d§s repetidas camadas de calcareo duro, cm partes

marmoreo , que icrao de se atravessar; porem o resullado deve com-

pensar estas difficuldades, alem de que depois de explorada a ribeira

de Valle de Lobos nos pontos indicados, nao sera, provavelmente, ne-

cessario na primeira quadra, levar as exploracocs das outras ties ri-

beiras alem da zona tie contacto do l.° com o 2.° grupo.

Todas as aguas exploradas nestas galerias subtcrrancas ,
tern de

ser recebidas em um aqueducto gcral , que as va lancar no aque-

ducto das Aguas Livres, para serem levadas a zona media de Lisboa.

Este aqueducto , cme se projects, depois de entroncar com o snblcr-

raneo de Valle de Lobos a montantc da Agualva e com a cota 1 1

5

a 120m , seguira a superficie do solo pela margein esquerda da ribeira

de Valle de Lobos ate ao barranca de Santo Antonio de Torcena
;

daqui dirigindo-se para o Nascente do mesmo barranco para transpor

a liuha divisoria d'aguas das duas ribeiras de Carenque e de Valle de

Lobos atravessara esta linba por uma trincbeira de 7 a 2
m

de ma-

xima pofundidade e 200 a 300™ de comprido; c vencendo o valle

em Qucluz com um sypbao de 20 a 30m de flexa subira por este valle

ate' Qucluz de cima para ganhar o corrego do Baleizao, o qua) devcra

scguir passando proximo dos sitios do Cazal Ventoso e Cazal velbo

;

e atravessando o collo que separa as aguas dos ribeiros de Carenque

e Alcantara com 500 a 800m de trincheira pouco mais ou menos , e

junto ao Cazal do Brandao por um tunnel de 300 a G00 m (segundo a

cota do ponto de partida) ira entroncar no Aqueducto geral abaixo

da Casa da agua da Porcalhota.

Comvaracao das vantagens e inconvenienles dos dous aqucduclos

da Malta e £Agualva.—Tal e a indicaciio do novo aqueducto quepro-

ponho, cujas condicoes passarei a por em parallelo com aquellas que

respeita ao aqueducto da Malta,
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So se medir sobre a carta eorographica da commissilo gcodesica
a extensao linear do Aqueducto d'Agualva seguindo pelos pontos que
ficana apontados achar-sc-ha queeste Iraeado e do 2,5 kilometros mais
desenvolvido do que o do aqueduelo da Matta, vindo per conseq
a ter dc 10,5 a II kilometros de comprido proximamenlc : c

inconvenicnlcs desta dilTercnea desapparecerilo cm face dt

que succcssivamcntc irei enimciando ao aqueduelo d'Agualva. O aque-
ducto da Matta nao pode dispensar dois turmeis urn de 700m c outre
de 1:1 00

m
de comprido como ja se disse; epara isto obriga-sc o ira-

eado a seguir com a cota dc 174 a 170"Mcsde as nascenlcs da Matta
ate a raargem do ribeiro do Castanbeiro na cxtynsao de 7200

m
afim

de nao alongar o compriinento destes tunneis, resultando desta eon-
dieao deixar o aqueducto abaixo do scu piano grande eopia d'aguas
entre os dois referidos pontes : em quanlo que por outro lado sendo
immensamente provavel que o subterraneo da Venda Secca tenha de
atravessar rochas trappieas, ou pelo menos as rocbas sedimentarcs
tornadas tacs pelo metamorphismo, o que vein a ser o mesmo como
ja ponderei, semclbante obra alem de muito difficil e dispendiosa nao
pode concluir-sc no tempo marcado no contract o por ser quasi im-
praticavel o desmontc de tacs rocbas em secedes fecbadas de pequeno
perimetro, a menos que nao se do ao subterraneo as dimensoes dos
tunneis dos caminbos de ferro, proximamente, porquc nesle caso o
iilaquc on o descosimento da rocba feito pelas fendas de reslriamento
torna-se menos difficultoso. Similbantes cmbaracos sao consideravel-
mente attcnuados na construccao do aqueducto d'Agualva : aqui como
deixei dilo ha a trincbeira dc Torcena com a cola de desatcrro que
oscillara" entre 2 e 7

m
; o tunnel do Casa! do Brandao cujo compri-

rnento pode variar cnlrc 300 e 600"', e as trincbeiras conliguas a
este ultimo com a maxima altura de <)"' pouco mais ou menos." Estes
cortes nao sao tao difficcis nem dispendiosos como os precedentes; tanto
porque a excavacao a ceo aberto pode sem ineonveniente ser mais larga
e lacibtar o desmonle da rocba, como porque a pedra cxtrabida sera
com vanlagem emprcgada na construccao do aqueducto asscntando so-
bre a linba do Iraeado um carril dc lerro que a transports.

Para o aqueducto da Matta potter transpor os vallcs de Molba-
pao, do Jardim, e do Castanbeiro tern de empregar-se tres sypboes de
ramos muito l'ecbados e de grando flcxa; outro tanto por&n nao acon-
tece ao aqueducto d'Agualva, porque deixando muito acima do sen
ponto de partida o primeiro -valle, e acbando-se reunidos cm um so,
em Queluz, os tres valles de Jardim, Castanbeiro, c dc Carcnquc pas-
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sard o aqucducto em Queluz com urn unico sypliao dc maior topli-

tude e por consequencia em melbores condicocs de rcsistcncia e de

duraeao Considerando agora o que respcita ,1s superficies dapanha-

mcnto e aos volumes que cada uma dellas pode fornecer, observarei

que o aqueducto d'Agualva com o acrescimo apenas de 2,<i a 3 ki-

lometros de comprimento sobre aquelle do aqueducto da Malta en-

yolve uma superficie de absorpcao de 49,7 kilometres quadrados cm

nuanto que a relativa dquelle a custo cbega a uma terca parte ou 16

kilometres quadrados somente: desta considcravel different cdaspon-

deracoes que aeste respeito fleam precedentemente expostas ncsta Me-

moria resulta que a missao do aqueducto da Malta terraina comple-

tamente logo que tenba recebido na maior esUagem urn volume d a-

guas igual a 5:80!)
mo

diarios, ou 6:000"° com o acrescimo que re-

sultar do subterraneo da Venda Secca ; em quanto que o aqueducto

d'Agualva esta habilitado para receber o volume de 30:000
" c

diarios,

e mais se se desejar, sera tw em conta as aguas que podera obter-se

das camadas metamorphicas e dos mantos basalticos ao norte do mesmo

aqueducto, c relativas a uma superficie de 7 kilometros quadrados.

Finalmentc o aqueducto da Agualva pode comccar ac.ma da toz do

rlbeiro do Grajal na altitude que se quizer, passar sem corte no collo

de Torcena, e em trincbeira somente no collo do Cazal do Brandao
;

pode em flm subir de Queluz pelo valle do ribeiro de Carenque e ir

cntroncar no aqueducto entrc a Porcalbota e a linha da Roscoeira
,

abran-endo ainda uma superficie de absorpcao duas vezes maior do

oue a relativa ao aqueducto da Malta; pode prescindir-se no todo ou

em parte do systema deacquisicao por infiltracao, e funccionar o aque*

ducto d'Agualva dc uma maneira semelbante aquella a que e desti-

nado o aqueducto da Malta ;
p6de em ultimo logar alterar-se este

tracado com tanto que nao se condemne uma obra desta importance

a receber urn escasso volume de aguas como succedcra ao aqueducto

da Matta se se houver de construir como esta" projectado no terreno.

E nao se pense que o aqucducto d'Agualva com as obras acces-

sorias para receber tao somente do ribeiro de Valle de Lobes o vo-

lume de 9000 mO
de agua diarios tenha de custar uma somma inuito

superior a orcada por Mr. Mary para o aqueducto da Matta, como se

deprehendera da estima seguinle :
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TABELLA.

DAS NASCENTES DE AGUA FOTAVEL NA HACIA JIYDROGIUPIIICA DAS 1UBEIRAS DE OJ0E-

'

JLUZ, E DE VALLE BE LOBOS AO NORTE DO PABAUELO DA AGUALVA, E QUASI

TODAS PEEMANENTES NA ESTIAGEM DO ANNO DE 1886.

'•I j
8 "3 g

1

Designaeao das nascentes e suas loeulidades.

da ri-Dous pocos junto a pontc dc Carcnquc, vallc

beira dc Carcnquc

Tres poros em terras de D. Mariana Baute, idem

Ghafariz da encosla do Pendao, idem

Bica da Gargantada, idem

Um poco junto a Gargantada, idem •

Lima mina por dctraz da easa dc D. Mariana Bau-

te, antes da Gargantada, idem.

Tres pocos a jusante da Gargantada, vallc de Carcnquc

Nascentes em Pontc Pedrinha que Vao para o pala-

cio dc Queluz, valle dc Carcnquc

Mina na estrada de pontc Pedrinha para o Pendao.

Mina junto a casa do Marialva proximo a P.
,e Pedrinha

Bica da encosla do Pendao

Mina das Galcgas, ao Norte da Porcalhota

Nascentes do Exm.° Conde de Farrobo que vem ter

ao aqueducto das Galcgas

Nascentes da linha da Rascocira

Nascentes pcrtenccntes a D. Antonia Maria de Jesus,

rnargem csqucrda do ribcira dc Carenque

Nascente da Vianna, vallc de Carenque

Nasccnlc do Exm.° Duqne dc Palmclla, idem

Nascente dos cx-Mariannos, idem

Nascente do Exm." Viseondc de Porto Covo, idem.

Nascente abandonada, proximo ao Almarjao

Nascente do Almarjao, Amadora

Nascente do Exm. Conselhciro Felix Pereira deMa-
galhaes, proximo aos moinhos dc Carcnquc

Nascente do Casal do Papel

As nascentes da fabrica da polvora, entre Torccna c

Massama
Exploracao acima da mina da Rascocira, buraco ao

pe dos moinhos

Dous pocos junto a linha da Rascocira

Obiervofoet .
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f
&

Designacao das nascentes e suas localidades.

Poco na quint* da Nora proximo a Agualva. . .

Nascente que vera para a quinta precedent.

.

Fonte publics no sil.io da Nora proximo a AgualVa.
ronte das Evras proximo a Agualva
Fonte da Idanha
Nascente em mina proximo a precedente!
Fonte dos Burros proximo a Idanha •

Poco do Jose Maria Leal proximo a Idanha
I' onto na fazenda dos Barros proximo a Idanha
Chafariz do Bellas

Nascente no paenl do Prior
Poco ao fnndo do mesmo pacal.

.

P0

Bellas
q" hlta d

° M 'randa 'a°

"

SU1 d° Chafari*'«lo

Poeo defronte da Ermida d'e's.' ScbastiVo cm Bellas!
fonte da Panasca proximo a Rio do Sapo
Poeo na quinta dc D. Joao de Castello Branco,' pro-

ximo a precedente
Poeo no pomar da chave novalie' da'ribcir'a do Gas-

lanhciro

Poeo na quinta de Antonio dc oiiveira," idem
Poeo na quinta de Manuel Antonio, idem
Nascente da Male, idem.
Poeo na quinta da Silva, idem.
Poeo publico na rua Fria entrc Bellas" c Pcnd'ao!

idem
Poeo na quinta do Padre Brotero "c'ntro Bellas' c Pcn-

dao, idem
Nascente proximo ao portao de ferro , idem
Doui poeos junto a quinta de Grcgorio Antu'ncs !

iflcm

Nascente da Gargantada sobre a 'ribeira dcCarenqne!
' "'J> no contacto dos basallos, idem™ntes q lln v3o para Quelu|> j(]cm

'

_' '
'
*
•-

* <>«> no pom;tr do Tenente, idem

beir

n

a

a

d

a

oCal
g\q"e Vai V™ ° 01ival

»

'™"
e'^-"'i oo l-astanheiro.

loco nas terras do Luuinho, ribeira de Carennue

idem .

mo
.

ea
.°.

s
.

u

!

dapome dcD
- "S3?;

Poco proximo c ao Norte' d'o' precedente".
.' ."

.'

Dous poeos nas terras dc Alexandre Gomes, vall'e'da
ribeira dc Carcnque

Poco proximo c fronteiro ao precedente,' idem. ...

Observa$ues.

14
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Dcsignacao das nascentes e suas localidades.

Poco em terras de Joao de Alniada, valle da ribcira

de Carenque • • • • y • •

Dous pocos nas visinhancas das terras doFiIippinho,

idem

Poco junto a azenha do Filippinho, idem

Poco no Casal do Pelao, idem ',
.

• • • • • •

Poco nos affloramcntos de dionte acima do Casal do

Pelao, idem

Nascente no alio da serra, idem . • •

Fonte ao fim da fazenda do Biester, idem.

Duas fontes na propriedadc preeedcnte, idem

Nascente de D.Maria da Conccicao Barbosa de Arau-

jo, em easal de Pelao, idem

Nascentes de Frederico Biester

Junto a quinta do Lctrado abaixo de Agualva

Ribeira do Papcl em Rocanas • _•

Em cima da serra e acima da casa amarella na ri-

bcira de valle de Papcl

O Refervedouro junto a casa amarella no Papcl

Nascente no leito do rio junto a ponte de Agualva.

Minas das Galenas, idem

Nascentes de S. Braz

Pequeno regato antes de chegar a ponte do Cacem.

Fonte do Castanheiro, valle da ribeira do Casta-

nheiro

Dous pocos na quinta da Fonlcreira, idem

Charcos "formados a custa da agua que verle dos ban-

cos de gr&s grosseiros, idem

Nascente do Tanquinho na quinta da Fonteireira,

idem ;

Diversas nascentes abaixo do acude do Castanheiro,

idem
Diversas nascentes no Casal da Fonte Santa, valle de

Carenque

As duas nascentes do Castanheiro

Nascente ao cimo da quinta doExm." Conde de Re-

dondo no valle da Carrcgucira ,

Nascente encanada para a quinta da Nora ao Norte

da ribeira Grajal defronte da fonte das Eiras

Dous pocos junto ii ponte da Idanha dentro do quintal.

Poco no quintal do Padre Carlos

(Jbservafues.

Contacto dosgres

do 2." com oscalca-

reos do l.°grupo.
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Dctignafao das naseentes e iiuas localidades.
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8

to
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Dito logo immediate

Dous po^os acima do poc,o do Lagar entre Polvoracs
e Vcnda Sccca

Dous pocos abaixo do Lagar jnnlo a Polvoracs. ... .

Pofoj cm Polvoracs

Poco do Lagar
Fonlc do Coxo no valle dos Almarzes. ....... . , .

.

'

Chafaria do Coxo. .
.

Dous pocos em terreno junto ao chafariz do Coxo.'
Minas do Suimo
Fonte atraz da casa do Suimo
Nascente ao poente da pyramide do Suimo e a m'eia

cncosla da montanha
Dczoito po§os na Venda S6cca
Duas naseentes proximas da quinta do Exm. ° Viscon-

de dc Fornos ao Sul da cslrada indo do largo da
Vcnda Sccca para Grajal .-. ......

Vm poco junto a quinta do Exm. Visconde dc Fornos!
Nascente fcrrea junto a dita quinta
Dous pocos dentro da dita quinta. '.'.'.',,

Poco do Pimenta proximo e ao Sul da Vcnda Secca."
Tics pocos no rio do Espinheiro a Ocste do Poco do

Pimenta

Nascente do Grajal dentro da quinta desle nome. . .

Ccdro, idem
A Conscrva, idem
Minas e poco fronteiro a casa do Grajal
Duas naseentes dentro da quinta do Vianna no valle

do Jardim por baixo dos moinhos
Fonte do Maciado

; um poco superior, e outro infe-
rior ao Norte do traeado e a esquerda da estrada
oe Mafia logo acima de Bellas

Nasceate denominada Rio do Porto proximo k quints'
Condc de Kedondo , no valle do Jar

do Exm
dim

Chafariz fronteiro aopaiacio," idem!.'
Fonlc dc Santa Anna dentro da quinta do Exm.
Conde dellcdondo, idem.

Fonte de D. Jose, idem.
Fonte fcrrea, idem

Um poco , idem

Um poco na quinta do Exm." Visconde' deExtre-
moz no valle da ribeira do Jardim

ObscrvciftJes.

Contacto dos gres

do 2." com oscalca-
reos do 1." grupo
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Dcsignac-an das nasccntes e suas localidades. Obscrvarucs.
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Uma nascentc ferrea e outra d'agua commum que vao

para a quinta preccdente

Nascentc que da agua para a quinta do Exm.° Condc

de Villa Real

Chafariz do Biestcr

As abandonadas cxploracocs do Biestcr

Poco proximo da Ermicia de S. Mamcdc
Nasccntes a jrsante do vallc de Figueira, (vallc do

ribeiro de Sapos) ,

Ditas de valle de Figueira, idem

Nasccntes divcrsas acima da foz do rio dos Sapos ate

a plaga dos Penedos Pardos

Poco da quinta da Barroca acima da Agualva

Nascenles ferreas que vao para a quinta preccdente.

Nascimento que vem uo alto da margem csquerda da

ribeira de Vallc de Lobos, e que passa por um
aqueducto a montante da Jarda, valle da ribeira

do Valle de Lobos
Nascente do alto da margem esquerda na quinta dos

Loios, idem
Nascente ferrea na quinta de Molhapao no contacto

doscalcareos do 3.°grupo, idem

Uma nascente junto ao forno da cal na Abitureira. . .

Uma nascente proximo ao caminho, idem

Dous pocos em terras dos Abreus

Nascente ferrea na quinta do Vianna

Nascente da Mai de Agua Velha

Dita da Mai de Agua Nova.

Trcs nasccntes acima da quinta do Exm." Condc de

Redondo
Poco na quinta de Santa Anna acima das falsas nas-

ccntes da Jarda

Nascentc do Lago dentro da quinta de Molliapao. . .

Agua encanada para a quinta do Minhoto
Nascentc do Carneiro

cq .g

Nascentc do Lago na quinta do Exm. Viscondc dc

Extremoz , valle da ribeira de Vallc de Lo-
bos.

Fonte de Melccns, idem

Pogo da quinta do Minhoto, idem.

Fonte publica no Telhal, idem.
.

.
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Designacao das nascentes c suas localidacks. Obscrvafoes.

Pequenas nascentes nas margens dirciia c csqncrda
da ribeira antes dc chegar aVallc do Lobos, idem

frequentes nascentes emValle deUrze, idem
P<><:« na quinta do Paganino, idem.
Nascentes da quinta de D. Luiza Caldas, e Gafanho-

tos, idem
Nascentes da Tapada ..........
fonte da quinta de Molhapao.
Poeo da Quinta
Mina do Sola, conlacto do 4.° com o o' 8.° grams'
Nascentes cm valle de Fornos, proximo ao contacto
do 3. grapo
Nascentes dc Valle de Camara. ....
Cerca da Carregueira
Nascentes de Casacs de Camara. .......
Dita da Quinta, infiltracao

Fonte ferrea em Casaes de Camera.
.".'.'.'."'

Poeo na quinta da Talla .,.',',

Lago do Exm.° Viscondc dc Extremoz na Talla
Scis fontes cm Valle dc Lobos
Fonte ao cimo da ribeira da Tapada. .

.

" .

.

Nascentc do chafariz na quinta da Malta.

.

Fonte do Jogo, ribeira dc Carcnquc
. .. .

Nascentes dos Penedos Pardos .

*

]

Ditas em Valle dc Fornos ..".". .'.

Nascentc urn pouco antes da agua do So'lla. .....
'.

Fonte na baixa da casa da Carregueira. .

Nascentc na aberta do terrcno da Carregueira'.
'. '.

'.

'.

Nascentes do Casal do Brouco
Ribeira de Valle dc Lobos a montante das nascen-

tes da Malta

Nascentc de Antonio Theofilo de Araujo
Dtta de I). Carlola Ansn,i, v,<— :„„

J

Augusta Ferreira.

Eslc ribeiro que
na maior csliagc dc
1856 dcu 2:000 Iur

diarios , reune as

nascentes todas da
Tapada, Gafanhotos
e quinta de D. Lui
za Maria Caldas.
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Designacao dag nascentes e suas localidades.

As quatro nascentes da Matla

Nascente um pouco ao cimo de valle de Quinta. .

,

Nascentes das Mercez

Nascente quealimenla a Bica daPortclla deAdabeja

Dita da Quinta

Dita da Academia Real das Sciencias

Observances

.

Que nao vi, mas

que brotam tanto

como as da Malta,

segundo fui infor-

mado.

Chafariz no lugar de D. Maria

Nascente ao cimo dov valle junto a Erraida de I).

Maria

Dita do Salgueiro grande

Minas do Win." Joao Antonio Lopes Pastor

Nascentes das Freiras da Estrclla

Ditas do Exrn." Jose da Silva Carvalho

Exploracao de Lourengo Jose Peres , a direita dos

Carvalheiros

Divcrsas nascentes, algumas fcrrcas, no Casalo Rrelao

do Illm. Antonio Vieira Caldas

Pocos de valle de Moura

Diversos pocos superiorcs as minas de valle de Moura

Tanque das Fontainhas (Canecas)

Salgueiro pequcno

Fonte da Aranha junto a Piedade

Um poco e fonte junto a Canecas na direecao das

minas dos Carvalheiros

Poco do Vianna coutros no sitio deCastello de Vide

ao cimo de Canecas

Diversos pocos e nascentes no valle que corre de Ca-

necas a D. Maria ate aoalto doBrcjo, todos abun-

dantes cm aguas

Nascentes dos Cavalheiros

Fonte de Francisco Dias

NB. A galcria do Salgueiro grande rccebc aguas por infiltracao nos diflcrcntes

ramos e nas paredes das clara-boias, vertendo todas do 6.° grupo: o racsmo acontcce

na nascente do ramal Fonte Santa, reccbendo as aguas do 2." grupo. Carvalheiro

recebc aguas por infiltracao do 5.° grupo: c no encanamento dc valle dc Mouro en-

contram-se pequenas nascentes em nichos, e agua pendurada da clara-boia foniecida

iambeoi pelo 6.° grupo.
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MAPPA DAS AGUAS QUE AUMENTAM ACTUAL AQUEDl'CTO DAS AGUAS LITRES DESDE CAMECAS E D. MARIA ATE AO IUBEIRG
Dfi SAPOS EM CARENQUE, REFERIDO AS HAXIMAS E AS MINIMAS AGUAS QUE FORAM MED1DAS HO AHHO DE 1856.

Designaftio das Xascentes

Fonte Santa

Nascent* da Mai d'agua velba.

Dita da Mai d'agua nova. . .

Fonte na linha do Canneiro. .

Fonte da mesma linha

Nascentes dos ex-Mariannos
Ditas das Quintans

Ditas de Camara,

Ditas de Valle de Moura, Poco e Olival

Ditas do Salgueiro Grande
Ditas dos Carvalheiros

Ditas da Fonte de Francisco Dias ....

Natureza dos ter-

rcnos d'onde irotam

Epochas das Medifoes.

3 de Junho
1856

Producto em
24h m.cub.

4 deNovemb.
1856

Producto em
24h m. cub.

2.° grupo de gres

do andar de Bellas

3.° grupo de calca-

reo do andar de

Bellas

»

4. grupo
»

5.° grupo de cal-

careo

6.° grupo de gres

do andar de Bellas

»

»

»

185,3

1219,0

3,3

3,3

13,2

23,1

1272,0

102,6

556,3

636,0

159,0

3,3

Somma

,

4176,8

97,5

506,8

0,0

0,0

0,0

13,2

248,4

13,2

66,2

158,5

39,7

1143,5

ObservaQoes.

As aguas d'infiltracao nascem do 4.°

grupo, mas as do nascente propria-

mente dito nascem do 5-° grupo.
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As medicocs ioram feitas pelo Sr. Joaquim de Santa Anna Kaizcler, empregando a caixa da Exm. a Camara Municipal de Lisboa.



N.° II.

MAPPA DAS AGUAS DOS PARTICULATES, QUE ENTRAM SO AQUEDUCTO GERAL DAS AGUAS LITRES, DESDE O YALLE DE

D. MARIA ATE AO SITIO P/aLMRAJAO , REFERIDO AS MAXIMAS E AS MEXIMAS AGUAS QUE FORAM MED1DAS

KO AMSO DE 1856.

©
o
Q

oo
o

H"

1

Epockas das medifoes.

3 de Jimho 4 deNovemb.

Dcstgnarao das nascentes.
Nriturezd dos ter-

renos donde brotam.
1855 1856 Olscrvafoes.

Producto em Producto em

1

24h m. cub. 24h m. cub.

Nasccnte de Jose Joaquim de Paula.

.

106,0
°'n I

» Simao da Siha 13,2 1,0

» D. Maria da Conceicao Bar- 1
." grupo do an-

boza Araujo dar de Bellas 56,5 1 1,0 -

» Felix Pereira de Magalhaes
1 .* grupo proximo

a zona dos basaltos
16,5 6,6

» -Manoel Moreira Garcia. .

» 112,6 6,6

» 2." grupo 19,8 5,0

A Antonio Theofilo de Araujo 4.° grupo 106,0 53,0

» Conde do Redondo ;) 16,5 0,0

)> D. Carlota Augusta Ferreirs » 132,5 29,8

» Academia Real das Scien- 1

i

5. grupo 13,2 5,0

» Convenlo da Estrclla. . .

.

6.° grupo 79,5 26,5

» Jose da Silva Carvalho. .
» 79,5 26,5

» Joao Antonio Lopes Pastor j> 212,0 33,1
'

963,8 194,1

„^__j—-u-ii-i.



N.° III.

MAPPA DAS FRTNCIPAES NASCENTES COKHECIDAS QUE PODEM AUMENTAB O AQUEDOCTO DA MATTA REFERIDO AS 3IAXIMAS
E AS JIINIMAS AGUAS QUE FORAM MEDIDAS NO ANNO DE 1856.

Bcsignaca') das nascentes.

Rio deEspinhcira

Grajal e Cedro
A Conserva

Oulra fonte dentro da quinta do Grajal
Rio do Porto.

|f

Fonte do Cdxo e Almarzes

Segundo nascentc dorio do Castanheiro

Tercciro nascente no mesmo rio

Cerca da Carregueira. . . ,

en

Molhapao
Primeiro nascente no rio do Castanheiro
Fonte da Malta propriamente dita

1." nascente a montante do precedente
1." dito

1.° ajusante

Ribcira dc Valle de Lobos a montante
da nascente da Malta

"" " .III..—— M l I % . „ ,. , ,
1 _

Somma

Natureza dos ter-

renos donde bmtam.

2.° grupo dc gres

do andar de Bellas

Epochas das Medkoes,

29 de Maio
1836

Producto- em
24h m. cub.

3." gr. do calcareo

do andar de Bellas

»

4." grupo de gres

do andar de Bellas

S.° grupo

636,0

3973,0
371, .

424,
2344,

7930,

23 de Ouiub.
1836

Producto em
24h m. cub.

23,1

23,1
3.3

39,7

13,2
2 3,1

"

16,3

96,0

29,8

241,8
16\5

768,3
132,3

212,0
19,8

2000,0

3638,9

Observafocs

.

Venda Seeca

Quinta do Grajal

Idem
Idem
Proximo a quinta. do Jardiin

Vertenle da montanha do Sttimo

Proximo ao Brouco

Idem

Idem

en

<

>
2

m

C/3

O
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fr.° IV.

MAPPA DE PARTE DAS NASCENTES, PONTES, ARRGIOS, E RIBE1R0S PERTENCENBSS A BACIA HYDROGRAPHICA DA RIBEIRA DE
SACAYEM, E DE QBE SE PODE TOMAR NOTA.

o
o
o
o
G

oo
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Designacao das nascentes, fontes, arrows,
ribeiros, e suas localidades.

Nascente naquinta da Baleia, proximo a Monle-
mor

Dita na quinta da Torre contigua a precedente.
Ditas em Valle de Nogueira acima da fonte do Ouro
Fonte do Ouro em Valle de Nogueira

Fonte de Nogueira no precedente Valle

Arroio junto ao nascente do Valle de Nogueira

Nascentes da quinta do Exm.° Conde de Valla-
dares no silio dos Calvos

Ditas em terreno mais inferior proximo a quinta
precedente

Ditas na quinta do Exm.° Marquez de Frontei-
ra, idem

Ditas denominadas da Freira
Ditas proximas e sobranceiras a precedente
Fonte da Casa do Casal

Dita no caminbo e proximo do Casal precedente

Dita junto ao povo do Almargem de Bispo

Naturc%a do ter- Datas das
Quant i-

reno donde brotam. medicoes.
dacles em
24%.c. 1

Observaeoes.

Diorite
1 d'Out.

de 1856 7b ,5

Idem » 53,0
Calcareo 159,0
Idem 36,4

Calcareos meta-

morphicos
lo9,0

Idem 689,0
Ha muita agua desviada,

nao pode medir-se.

mas que

Basalto
371,0

Idem
9,9

Idem
238,5

Idem 848,0
Idem 26,5
Idem 53,0
Idem 26,5

33,0
Neste skio ja asaguas vertem para a

1

ribeira de Cheleiros.



JOesignacao das nascentes, fontes, arrows,
ribeiros, e suas localidadcs.

Nascentes juntas a fonte antecedente

Ditas nas visinbancas das precedents
Ribeira de Loures na confluencia dos ribeiros

dos Calvos e dc Palhaes proximo ao Tojali-
nho

Um regato conliguo a confluencia preeedente. , .

Arroio proximo a preeedente confluencia e que
vae a uma azenha. *".

Ribeiro de Fanhoes na baixa de Pinteus
Fonte de Fanhoes a borda do ribeiro

Rio do Boicao a entrada de Bucellas

Xascente junto aomoinho, proximo daquinta do
Serpa, no sitio do Sardoal sobre a estrada de
Vialonga

Ditas junto a quinta do Exm.° Duquc de Lafocs
no sitio do Alpietre

Ditas ao norte do Palacio doExm, Marquez de
Louie em Vialonga

Ditas a entrada da cerca do Convento de Santo
Antonio dos Capuchos cm Vialonga

Fonte no Boicao no leito do no, adiante da fa-

zendadoCapitaomor d'Arruda .

Rio dc Palhaes vindo de Louza, junto a.ponle
de madeira

Natureza do ter-

rcno donde brotam.

Basalto

Idem

Idem

. Idem

Calcareos

Idem

Calcareos e gres

Idem

Idem

Calcareos e

Gres

gres

I4d'0ut.
de 1856

lodOut,
dc 1856

16d'Out.
de 1856

21 d'Out.j

de 1856

6,6

13,2

3390,0
371,0

1060,0
2544,0
185,5

1325,0

421,0

212,0

689,0

238,5

159,0

3390,0

Neste sitio ja as aguas vertem
a ribeira de Cheleiros,

Idem

Pef'dem-se mais 130'" por infillracao

Sobejos das aguas tomadas para re-
gas eoutros misteres.

>
v>

<
co

a
>

>
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Designacao das nascentes, fontes, arrows,

ribeiros, e suas localidades.

Natureza do ter-

i reno donde brotam.

Arroio da Murteira

Ribeira dos Ciios no sitio aonde so junta com a

de Valle de Nogueira
Ribeira de Valle de Nogueira no sitio aonde se

junta com a dos Caos
Bio do Bocal proximo a ponte de Louza de baixo

Rio da Lousa na.mesma localidade

mesmo rio medido mais a montanle
Nascentes em Paz Joannes na vertente nordesle

da serra de Monte-mor
Ditas emposicao sobranceira as antecedents

Ribeira do Trancao junto a ponle feita em 18S1
no caminho do Tojal por Bucellas

Nascentes no cimo da quinta da Brandoa no ri-

beiro denominado rio do Castello P,icao

Ditas a borda do precedente ribeiro

Fonte proximo ao encanamento que conduz a

agua precedente

Nascentes em um barranco ao poente da novoa-
cao dos Potes

Arroio d'Alfarrobeira c que se junta com os pre-

cedents para irem a ribeira do Alvcrca
Nascentes da quinta do Exm.° Marquez de Lou-

ie em Vialonga

Gres

Idem

Idem

Daias das

medicoes.

Quanti-

dades cm
2l h

m.c.

371,0

1272,0

2oi4.0

530,0
1060,0
1690,0

3,3
i 59,0

159,0

212,0

291,5

3,3

212,0

212,0

530,0

Olsenafoes.

Observe! nesta ribeira uma grande
perda d'agua na ponte por onde corre
para o l.°grupo de calcareos doandar
de Bellas

Esta agua e recebida na quinta da
Brandoa
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INTRODUCC&O.

Ai. tesar de tcrcm ja cscripto sobrc osta docnca das vinhas al-

guns sabios da jiaeao, eu vou tambem aprescntar ao publico as niinhas

obscrvacoes, c modo de pcnsar aeerca da mcsma cnfermidade, nao obs-

tante scr um simples proprietario agricultor, sem esses profundos co-

nhecimentos das sciencias proprias para uma tao grande empreza; por-

que, pablicando-se pcla imprensa o caracter, aspecto e modifieacoes

que a dita docnea mostra nas diversas provincias do reino, melhor se

t-onliecera, c mais facilmcnte sc podera deseobrir a causa desta nociva

epiocnonia, e, talvez, o sen remedio; posto que mc pareca isso cousa
muilo difBcil, por nao dizer impossivel.

Rcspci to muito os distinctos nomes dos Autores que me tem prc-
cedido; mas nao posso conformar-me com as suas opmloes; a contes-

tacao sizuda e de boa fe nao pode oflfender ninguem; a verdade e uma
so, ella appareccra no mcio desta conteslacao, e o tempo mostrara quern
tem razao.

Tivc noticia desta grave molestia das vinhas pclos jornaes pu-

blicados no anno pretcrito de 1852, dando-lhe o nome de Oidium
Tucheri, c como desconbecesse o sentido de tao estranhas palavras,

nao podia fazer uma idea limpa da ja dita enfertnidade; mas tendo
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recebido on. 9 do Jornal da Sociedade Pbarmaccutica Lusitana, per-

tencente a segunda serie do Tomo 3.°, ali achei uma cxacta e scien-

tifica descripcao da referida doenca e do bolor a que chamavam. 6i-

dium Tucheri; devo porem a urn amigo e collega academico, o Sr. Dr.

Bernardino Antonio Gomes, a cxplicacao destas palavras novas, e para

mini desconhecidas: a primcira Oidium e composta dc duas gregas

Oou ovo e eidos semelbanea, e quer dizer semdhanca dc ovo, que tem

os sporos das plantas deste genero composto por Link; a segunda Tu-

cheri e derivada do nome do cultivador ingicz que a descobriu nas

videiras das estufas dlnglaterra, e foi junta para designar a especie

dessa mucedinea ou bolor que apparcce nas uvas, ao qual se at'nbue

tantos damnos, tan to estrago, como esse que estamos obscrvando c

sentindo. Eu nao me persuado disto; porque somentc vejo assercoes c

nenhumas provas; tenbo muitas razoes para attribuir a dita doenca

a. outras causas mais poderosas: adiante as cxporei.

Como este meu cscriplo e obra muito ordinaria de um lavrador

proprielario, destinada para outros lavradores c posta ao alcancc dc

toda a gente, defmirei priniciramente o titulo d'elle e depois todas

as mais palavras que forem derivadas do latim ou do grcgo, para todos

as podercm entendcr com clarcza. Epkenonia quer dizer uma enfer-

midade geral sobrc as videiras; porque epi sigmflca scire, c ccnon vi-

deira; epidryada, palavra, que muitas vezes emprcgarei, quer dizer

doenca sobre as arvorcs e plantas; porque dryada significa a vida dellas

personalisada pelos antigos n uma formosa nympba. Epidemia diz mo-

lestia sobre o povo; epizoolia sobre OS animaes; a medicina porem

sorncnle emprega estas palavras qtiando reinam doencas geraes que

atacam muitos individuos ao mesrao tempo; se estas preludiam e dellas

ha poucos casos ehamam-se molcstias esporadkas pela razao de pi-

carem aqui, ali, acola.

Tem havido grandes qticstoes cm distingmr as epidemias dos con-

tagios; nao entrarei nellas, e somentc direi que os contagios ditos podern

ser mediatos ou immediatos, c que tanto se apegam pelo cpntacto dc

individuo a individuo, como pcio intermedio dc roupas, fardos, on

quaesquer outros objectos inCeccionados; o denominado virus dos 90-

breditos contagios gera-se espontaneamente, dadas certas circunstan-

cias, e primeiramente podc, algumas vezes, causar as epidemias c

depois reproduzir-se c converter-se cm conlagio permanente. Ficando

pois tudo isto bem conhecido, passarei agora a dar conta das obser-

vacoes que fiz desde que a cpieenonia apparecera nesle concelho ate

boje 30 de Seplembro de 1853 cm que se principiaram as viiulimas.
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CAPITULO I.

Observacoes acerca da iinvasao da. Epianonia, SUAS MODIFICACOES, e seu

ACCMENTO NESTE CONCELHO DE SABROSA DO DISTRICTO DE VILLA-REAL.

% I." Nos primeiros dias do raez dc Julho dcstc anno do 1853
appareceu nas vinhas do Peso da Regoa, Salgucirul, Jugueiros, Fon-
telas e outras ma is dc Penaguiao a doenca dita com os seguintcs sim-
ptomas: 1.° Os bagOS das uvas cstavam quasi todos cobertos do Oidium
desenvolvido cm cima dc unias manchas denegridas e pontuadas; as

Tides ou varas manchadas com umas cchimoscs denegridas; algumas
folhas com pintas amareladas c loda a vide.'ra exhalandb urn eheiro

nausea livo; mas nem todas as videiras cstavam aiacadas; nem o grao

da doenca era igual. 2." As vinhas supraditas foram aiacadas irregu-

larmente em grandes malhas, sendo estas mais extensas no Salgueiral,

e n'outras partes em que o tcrreno era mais humoso, e humido. Cor-

real logo a noticia e o susto por toda a parte, e parecia que a epiee-

nonia so propagava rapidamente a* maneira dos contagios mais acti-

ves da peste c do cholera morbus asiatico : ouvia-se dizcr : Ja" esta

em Alvacoes do Corgo; Id appareceu em Goivinhas; ahi chegou ao

Pinbao etc. Assim foram correndo os dias ate 17 do mesmo referido

mez de Julho, cm que appareceu nesta aldea de Villarinho de S. Ro-
mao, do supradito Coneelho de Sabrosa, manifestando-se em tres bar-

dos mens dc uma vinha denominada do Asscnto. Dcsta foi lavrando

(apparentemente) para todas as mais, e so nos ultimos dias do mez;

chegou as vinhas da scrra.

% 2.° Com o apparecimento desta nociva molestia comecaram.

os povos a lazer preces, procissoes de penitencia, e festividades a di-

versos Santos por todas as f'reguezias, e nao faltou logo quem asseve-

rassc ter passado este castigo dos nossos peccados (como diziatn). Mas,

indagada a doenca, logo se conhcccu (pie nao tinlia passado, antes sim

que se propagava c augmentaya cada vez mais; lentamente porem.

Entuo reflecti (jue a tnareha da cpicenonia nao e inarclta nem se

assemelba aos contagios, e sim um dcsenvolvimento da doenca 69-
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rundo os locacs, a situacao e cxposicao das vinbas, bem como do au-

gmento da tcrnperatura segundo sc adianta a estacao, c por isso co-

mo foi apparccendo dc dia para dia vindo das ribeiras para os altos,

simulava a raarcha dos contagiosa Agora conheco que foi uma for-

tuna para o Alto-Douro nao ter apparecidt- no mez antecedente csta

enfermidade; porque todas as uvas que ella atacou cm agraco tena-o

perderao-se; as que cstavam mais adiantadas, e ja com os bagos in-

cbados, deram esperancas de amadurecer; porem depois racharam e

seccaram. dcsenvolvimento desta epioenonia e lento e vagaroso (sal-

vas algumas excepcoes), quando dclla se deu fe no dia 17 acima duo

ia tinha principiado ba mais tempo (como depois eonhcci); mas por

isso que a novidade do Oidium, visto nas uvas pela primeira vez, foi

a que mais deu no., olhos, c d'ahi por diaute c que todos principia-

ram a observar as videiras, parceeu que tinha abrandado a molestia;

porque mui lenta e vagarosamente la cobrindo os bagos das uvas

:

como eu fazia as minhas observacdes dc manha c dc tarda live occa-

.siao dc a ver principiar e lavrar pela maneira seguinte. Primeiramente

apparecem nos bagos uniuS nodoas pontuadas e denegridas, que vistas

a luz do sol com uma teste deixam ver dislinelamcntc os miudos

pontinhos que as forraam, e que me parceeu devcrem ser os poros da

pellicula; aotide as reunem rauitos destes pontinbos 4 que so cria o

Oidium primeiramente, c se desenvolve com mais rapidez; clle e for-

mado de cespedes dc filamentos brancos e membranosos, a modo de

pegados ou cnrodilhados uns aos outros. Fassados dias sahem destes

cespedes uns caulesinhos ou tiges filamentoaas mais elevadas, que de-

vem ter na sumidade os espcros, spiculas ou .sporangios da sua se-

roente, os quaes eu nio pude ver por falta de urn bom microscopio;

mas que observaram outros que me precederam. ' Estas plantas pa~

rasitas eram-se em maior abundancia do lado exposto ao sol e a luz,

do que do opposto, e nascent tambcm pela nicsma forma sobre o pe-

ciolo dos bagos, pedunculos e pe dos cachos; pelas varas nas axillas

das folhas, e nas pontas tenras. Quando os bagos estao ja inchados

ve-se nelles uma transpiracao por modo dc suor, uma vez (pie sc aliin-

pem da mucedinea ou bolor, e que se exponham ao sol por alguns

segundos de tempo; fiz numerosas experiencias c mostrei a outras

pessoas, algumas das quaes o viram mesmo sem lente: e de presumir

que a mesma transpiracao tcra logar pelos poros do cangaco das uvas

1 Veja-se o Jornal da Sociedade Pharmaceutica Lusitana n.° da segunda seric

do torn. 3." do anno 1852 pag. 281 e seguintes, e as Consideraeoes do Sr. Dr. Caelano

M. F- da S. Beirao deste anno dc 1853.
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c pclas yaras; mas nao cheguei a ve-la por falta dc utn J>oni hislm-
mento. Se a pellicula dos bagos for levantada com o fio dc uma nava-
lha de barba em todas as manchas denegridas ji ditas, estas mesmas
se dcscobrcm nos teguments; mas abaixo destes acba-se o parenchi-
ma sao; a muccdinea nao penetra os tcgumentos, nem ihe pude des-
cobrir a mais tcnue radicula por mais que examinei com a minha
lente; ella adhere tao pouco a pellicula que os ecspedes se despegam
por si mesmos cm sendo muitos: debaixo das ramadas viam-se cair
a todo o instante e leva-los o vento. Os clos ou gavinhas das videiras
doentes, nas extremidades das vides tenras scccam e despegam-se com
mais leve toque logo no principio da doenca; neste primciro perio-

do tambcm as Iblhas aprcsentam aigumas nodoas uenegridas, e man-
chas coradas; oulras manchas porcm se dcscobrcm dentro das Iblhas
atravez da transparencia dellas; mas ainda mui lenucs, c para as des-
cobnr e prcciso obscrva-las a luz do sol da manha, ou do occaso, Vi-
rando-as e olhando como quem obscrva por urn vidro; estas manchas
van por tempo a fazcr-se muito visiveis; nas videiras tintas sao de
cor avermelhada, e nas brancas fazem-se amarcllas: sao estas as que
destroem as mesmas iblhas, c nos grabs mais adiantados da molestia
ellas seccam e murcham como se fosscm queimadas pelo sol, geadaa
ou ventos scccos.

§ 3." Aigumas castas d'uvas foram mais atacadas do que oji-
tras: tacs sao==Os muscateis ; os abclhacs ; os alicantes; os l'erraes
de todas as qualidades; a malvazia c o goaveio. Os alvarelhoes (n'ou-
tras partes chamados lucaias) apresentaram um phenomeno particu-
lar; porquc uma grande porcao delles sc fizeram tao negros nas xa-
ras como se fossem pintados de preto, c as Iblhas sc cobriram de pon-
tuacoes denegridas, e d'um pb luliginoso que era carbono purissimo,
e que vi corrcr com a chuva, tornando-a luliginosa. Poucos dias de-
j)ois da invasao da doenca em Penaguiao, xicram-me de Fontelas ai-
gumas uvas e vides das videiras doentes, e outras mais de Goivinhas
(concclho de Proyezende); todas ellas cxhalavam um cheiro nauseativo
insiqiportavel: foi prcciso abrir logo as jancllas c portas da casa, e nem
assim as podia soflrer, de modo que as mandci logo tirar c dpi la r
fdra. As uvas doentes das quintas do Douro e do Pinhao tinha.n o
mesmo mao cheiro, e as minhas nao; posto que as dos bardos pri-

meiramente lnyadldas, c outras muitas estivessem cobertas da muce-
dinea ou Oidium: assim se conservaram atd o dia 29 de Agoslo. Nos
•has prccedentes 25, 2G, e 27 houve trovoadas, c cahiu bastante chu-
v», que luvou aquelle dito bolor ou mucedinca das uvas; na noite de
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28 para 29 pelas 1 1 horas sentiu-se um tremor de terra com a di-

reccao de oriente para occidente, a temperatura augmentou conside-

ravelmente e no dia 30 ja estava a 72" Farenheit, estando o thermomc-

tro a sombra dentro de'easa n'um aposemn com janella para o sul,

foi entao neste dia 30 que se desenvolveu o referido fedor: cile se ex-

halava dos bardos dc videiras doentes cm toda a sua cxtensao e de toda

a sua ramagem; sentia-se a quarcnta palmos de distancia; mas na pro-

ximidade de cinco era insupportavel para mim, e cheirava-me ao bafo

das quciiarias. Neste tempo ja havia muitos bagos raehados, longitudi-

nalmente sendo ovaes, e de travez em muitos dos redondos; por todo

o mez de Septcmbro foram racbando os outros doentes, de sortc que

no dia 25 ja toda a uva atacada estava perdida nestcs sitios, c a

muscatel ja secca o mesmo hedionda, cor de cinza com algumas grai-

nhas a vista; mas tinha perdido o mao cheiro. Ora, a fenda dos ba-

gos parecc um golpe feito com uma navalha afiada, c nao deita fora

succo nenhum; o parenchima seccou-se e nao apodrcccu, em razao dc

ser o anno enxuto e de sol; mas e certo que apodrccena se fosse chu-

toso; fiz muitos cortes com naval ha de barba em bagos saos para ver

o seu resultado, que foi o seguintc. Nao deitaram succo, umram-se

os labios da ferida a modo de qucrerem cicalrizar, e nao apodreceram

nem seccaram. Cbamo a atteneSo dos lei tores sobrc todas cstas raiu-

das observacoes; porque sobre ellas, e outras mais anUgas basearei os

mens argument*. Nao darei por acabado este capitulo scm fazcr men-

cao de muitas cepas que foram atacadas c ja* morreram, tal por cxem-

plo um bardo inteiro de gouveios que tenbo no fundo de uma terra

cle pao de regadio no sitio denominado da Fontinba; varias outras_ vi-

deiras cnxertadas ha dois annos, c que parcciam vicosas e mmtas

pelo meio das vinhas. Em geral foram mais atacadas aqucllas que es-

tavam nlantadas em terrenos humosos, e expostos ao mem-dia, ou

nascente. A estcrilidade das uvas brancas foi muito grandc, gcral-

mente fallando, sern comprchender os damnos causados pcla cpiccno-

nia; pois nas minhas fazendas vi muitas videiras doentes com as va-

ras 'todas cheias de echimoses, e as folhas manchadas sem tcrcm um

so bago d'uvas; as tintas igualmente falharam a nascenca, menos po-

rem que as brancas, e por isso a falta geral dc vinbo e muilo con-

sideravel.



OU MOLESTIA GERAL DAS VIDEIRAS. 9

CAPITULO II.

Causas rerun, naluralium non plurcs admitti
debere quam quae et verm sunt et earum
plmnomcnis explicandis sufficiant.

(Newlon. Princ. M. de F. N. pag. 387. Edi-
Qao da Socicdadc K. de Londres.)

(Traduccao.)

Nan se dercm admUtir como causas das cou-
sas naturaes senao as verdadeiras c suffi-

cients* para explicar OS phenomena* deltas.

% * * Segimdo esta regra dc filosofar cu mostraroi noslo capi-
tulo que nSo devemos admittir como causa da opiosnonia o Oidium
Tuchcri; porque nenhumas provas ha disso; porquc nao e causa ver-
dadcira ncm sufficicntc para explicar os pbenomenos da doenca, e por-
que elle mesmo e phenomeno e symploma em vez de ser causa. E'
natural attribuir aquillo que mais da uos olhos, e que apparece pcla
primcira vez sobre as arvores c planlas a causa das suas doencas: as-

sim acouleccu ua .'Ilia de S. Miguel quando all appareccu a cpidrya-
da Has laraugciras, que logo foi attribuida a urn insecto que volte-
java de redor dellas, ou pastava uas suas lolhas. Logo bouve quern
fizesse a historia delle e dissesse que tinha vindo dos Estados Unidos
pegado a urn arbusto dali trazido para o Consul respectivo; os pro-
prietaries da ilba rcqucreram ao Governo e .is Cortes pcdindo-lbe a
concessao de um tributo para terem meios de I'azer a gucrra aquclle

aphide cstraugeiro, invasor dos pomares, e foi-lbe concedido tudo na
Camara dos Senhores Deputados; dali passarido para a dos Pares em
sessao de 10 de Fevereiro de 1845, eu me oppuz as expressoes, mo-
' o e applieacao do tributo, concedendo-o porem para ser applicado em

MEM. da ACAD 1 . CLASSE.—I. II. V. I. 2
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diversos premios a quern dcscobrissc as vcrdadciras causas da mole*

tia, c fizessc cxtensos vivciros de larangeiras scmeaclas conveniente-

me'nte- o Ex.
mo Condc do Lavradio apoiou-mc nesla questao; os nos-

sos ariumentoS nao Coram combatidos; mas fomos vencidos cm vo-

tes- a final passou a lei, cobrou-sc o tribute, c logo prmcipiaram as

hostilidades contra os aphides, arrojando-lhe cal cm p6, emza ,
aguft,

e ate fundagens dc azeite misturadas com agua dc cmza c cal!

Apesar porem de tao cruenta gncrra continuou a doenca; passou para

o contincnte deste Rein©, c continua ainda, destruindo mmtas arvores

nos pomarcs das margens do Tejo do Sado, do Douro c de outros

muitos sitios. Applico cste caso ao Oidium Tucheri, cujo nome adorna

uma innocente planta parasita, conhecida ale ao presentc pclo nome

de bolor, c que ha muitos annos anda por ahi nas folhas das ervi-

Ihas, do vcrbasco, das aboboras, da corrida, do dente de leao, das ro-

seiras mosquetas, uvas podres, c ale dianlc do mini tenho urn prcgo,

que por ter sido untado de gordura tern a cabeca coberta delle; mass

adiante tornarci a tratar dcsla materia.

§ 2.° A doenca em questao, a epioenonia, ja tem prcludiado

desde'o anno de 1.850, apparecendo espqradicamcnlc em d.vcrsas vi-

nhas, pela maneira que vou a contar. Parece que esta molestia veio

dc con'panbia com a epidryada .las batatas, dos legumes de ...das as

crualidades, das arvores, dos arbustos c das hortahcas; mas o que sera

mais certo, e mais natural e procederem todas cstas doeneas do mes-

mo virus; posto que aprescntem diversas moddieaeocs. A iolna de

rnuitas videiras appareceu crestada e cheia do manchas nos priinciros

dias de Junho do sobredito anno de 1850, e foram mais atacadas

aquellas que estavam cxpostas ao nasccnte, nos vales humidos, c junto

de aguas correntes; a di'la folha cahiu, c nasccu oulra que W eonscr-

vou ate ao fim do outono; nao sc doscnvolveu ainda o Oulmm sobrc

as uvas nem se manifestaram as echimoses nas vides; mas nestc roes-

mo anno e principio de 1851 , pelo tempo das podas, apparcccram mm-

tas videiras mortas em numero demasiado, como nao tinha mmca

acontccido; mesmo depois da arrebentarao da primavcra, e de terern

ja" deilado os primeiros pimpolhos seccaram ainda multas outras. mi

vindima do sobredito anno de 1851 note! uma grande cstcrilidac o

nas videiras brancas, e demasiada quantidade da chamada— passa de

S. JoSo—nas tintas; os lei tores que mettem os negociantes de vmbos

nas vindimas dos parlicularcs, a quern compraram os dims vmbos em

mosto, tivcram immenso trabalbo a fazer scparar a dita passa nas vi-

nbas das margens do Douro c do Pinhao. Ora, csla denommada passa,
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que semprc liouve cm mcnor quantidade, nao e passu verdadeira por
effeito do sol de S. Joao; porque nesse tempo esta ainda o bago por
estes sitios apenas limpo e do tamanho de graos de chumbo miudo,
quando o da sobredita passa indica pela grand eza que tern eslar ja' a
pintar, e tambem nao pode ser devida ao effeito do sol; porque na
maior parte dos cacbos apparecem os ditos bagos passados por entre
meio dos saos, eomo as malbas de trcs, de quatro etc. Outras vezcs
e somcnle a cxtrcmidadc dos cacbos, ou a parte superior, donde se
ve, que nao pode ser isto devido a accao do sol, pois cssa devia fazer
o scu effeito cm fcodos os bagos, como de facto faz nas verdadeiras
passas, de mais a mais uma grande parte dos ditos bagos da passa
de S. Joao encontram-sc racbados: por todas cstas razoes parecc que
o dito phenomena so pode ser devido a doenca, ainda incipicnte em
grao baixo, c que as videiras ja tinbam disposicao para csla dita doen-
ca rcmantc, ha annos. A vindima do anno passado foi -muito ehuvosa,
e como nestc paiz ainda se nao iallava na sobredita cpioenonia, cu nao
fiz observacao nenbuma nas videiras; mas o Sr. Figueircdo, que e urn
dos vogacs da Commissao Vinhateira dcsle Concclho, me disse—«quc
urn sen trabalhador antigo c de nuiita experiencia Hie mostrara cn-
tao uma vidcira doente com os symptomas ja descriptos no primciro
artigo.»— III.™ Sr. Dcputado Affonso Botclho, grande c rico pro-
prietary deste Districto, tambem disse nas Cortes, (pie a molestia cm
queslao ja tiidia flppareeido nas vinhas Iia dois anuos; mas de uma
maneira pouco sensivel. A vista do cxposto duas cousas beam demons-
tradas: a saber— 1," A cpioenonia c uma doenca chronica; 2." nao e
causada pclo vidimus mas sim por esse virus gcral, que tern alacado
as nossas arvorcs c plantas exoticas de todas as cspecies, c tambem
alguraas indigcnas, quando acba nellas a predisposicao necessaria para
o receber. Eu convenho que as plantas parasitas podem fazer seccar
algumas arvores e plantas sugando-as tanto que lbe tirem a substan-
cia de que se alimentam; mas e preciso que sejani das cspecies gran-
des, como sao as aradeiras, ou talvcz os musgos que as cobrem ate
as ultimas cxtrcmidades dos sens ram os; assim mesmo observa-se que
as arvorcs abaiadas pclas aradeiras resistem muitos annos, e tiradas
ellas promptamente recupcram o scu vigor; mas nao acontcec o incsmo
as videiras; pois as cbuvas do outono e do inverno lavam-lhe todo o

Oidium; os podadorcs tiram-lhe a^casca velba, c apesar de tudo a doen-

ca continua; algumas morrem logo na arrcbentacao, outras fazem-se

eslercis, c todas indicam um virus interior que as faz marasmaticas.

musgo das cspecies maiores cobrc as vezes os caslanbeiros ale aos
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ramusculos de fruclo, e assim mesmo dao caslanhas, c vivem muito

tempo- em Cintra ye-se muita larangeira e ameixie.ra cobcrta de mus-

eo sem que por isso deixem de produzir. Advirta-sc tambem que as

arvores decrep*as criam muito musgo e divems phnttt paraitas,

como e o agarico dos carvalhos; encbem-se de vaccas c dcoutras a*

crecencias, e nada disto e causa; mas Sim effeito da podndao interior

do lenho, por terem muitos annos, e por se acharem no fim natural

da sua vida. Com que fundamento, com que boa razao se ha de attn-

buir a fraquissima e microscopica planta do Oidnm^^™S
estra^o e takes a extinccao dos vinhagos em todo o vclho continent.

Chamemos-lhe antes mucedinea ou bolor, para que nao mettantanto

medo, examinemo-lo, e veremos que ncm se qucr tem raizes, c so-

mente sugadouros tao debeis, que mal se pode apegar a um bago d u-

vas, A verdadc i, que tanto esta especic de mucedinea do gencro Uj.

dium, como todas as mais, sempre existiram c sempre yivcram dc qual-

quer gota de substancia animal, ou vegetal, que prmcqna a decom-

pose no contacto do ar; a sua fecundidade i prnhgiosa. e os sens

invisivcis sporidios enchem a atmosfcra nesta camada mfenor que nos

rodeia, por isso elles entrain, nao somente nas habdacoes, mas ate

nos armarios, caixas c todas as vasilhas, que nao csiivcrcra bermcU-

camente feehadas; os antigos as warn como nos, e por xsso Juvenal

disse n'uma das suas satyras—Mucida cmrulei pants consumerefrusta.

Se a mucedinea ou bolor nao tinha apparecido ate ao presente

nos bagos das uvas, nas varas c folhas das vidciras, e porquc elks nao

tinbam adoccido tao gravemenlc, c nao tinham cssa anormal irans-

piracuo, que Ihe yemos agora.
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CAPITULO III.

J. CAESAS VERDADEIRAS DA EPICENOMA REWANTE.

In philnsophia cxperimmiali proposilioncs m
phmnomenis per inductionem collectw, non
obstantilms contrariis hypothr.nbu.t, pro ve-

ris aut accurate, aut quam proxime habcri
debent donee alia occurrerint phamomena
per gum aut accuratiorcs redantur, aut ex-

eeptionibus obnoxiw.

(4.* rogra de fllosofar da obra de Newton
ja" cilada no cap. 2.°)

TlUDUCgAO LIVRE.

Na filosofia experimental, aquellas ohserva-
eoes, que sao liradas por induccao dos phe-
noinenos observados, (scm embargo das
hypotheses contrarias) devem ser tidas
por vcrdadciras, ou proximas da verdade,
cm quanto nao apparecerem oulros phe-
nomenos, que nos obrigucm a reforma-las
@u a fazcr-lhe excepcoes.

§ t.° Tendo sempre em yista a regra preecdente, ({uc tanfo
so ajusta com a razao, dirci que OS vegctacs e os animaes sSo seme-
lhantcs na vida e nas iaculdades da reproduecao, donde se segue que
sao mortacs c sujeitos a immensas eufermidades, entre as quaes nraito

figuram as epidryadas nos primeiros c as epidemias nos scgundos; mas
nenhuma destas doencas se podem descnvolvcr sem a concurreneia de
duas causas; a saber:—Uma deltas e occasional, e outra predisponente;
a occasional esta" quasi sempre fora do nosso alcance, e um virus, urn
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quid divinum (diziam os antigos); mas os modcrnos, como Mr. RaS-

paill e oulros, ja conhcccm quo e urn scr organisado, que pcnctra nos

corpos organisados maiorcs e vai pcrtufbar-lhc a economia animal ou

vegetal. Eu tambem sou desta mesma opinio;
l

mas acrcsccnto, que

* Como esta opiniao ainda e pouco segnida, devo apoia-la com afgumas provas.

k mais terrivel epidemia que sofre o genero humano c a peste que sc desenvolve es-

pontaneamenle nos lodos Jo Egyplo acarrclados polo rio Nilo, o qua I, nascido em Agout

Z reino de Govam pertencente a Abissinia, corro pelo cspaco de 152 gr. d^atitade •*

ptenSnal pd£ terras comprehends cntre os Ms Iropicos atravessstndc
,
. d

t

jAtaj.

sinia a Nubia c o mesmo Egyplo, aondc entra ja ennquccido com as aguas do no la-

cZ' dollhr el Azrak, e do Bahr el Alriad; todos eslcs rios, cngrossados rcpent.na-

mcnlc pelas chuvas cogiosissimas dos Iropicos, que ali formam numerosas torrcntes,

arrastam comsigo infinites insectos mortos, c muitos destroys vegetaes, quo tormam os

lodos acima dilos; desta grande massa 6 que sahem, provavclmcnlc, os vermes mvisi-

veis que pcnclrando nos corpos animaes lhe causam a peste. Nmguem os vio ainda, 6

vcrd'ade; mas nem tudo so podc ver com os olhos corporeos, tambem sc podc desco-

brir com os do entcndimcnlo, como a mesma natureza nos moslra na invasao daquc la

terrivel doenca; pois ali se sentem as picadas delles no aclo de entrarem pela pelle,

Ss aaui como e espressa Henry A. S. Dearborn a este respeito: ,Th, nmptm first

^rtZt^pLfJsensaUon'Lrnoling 00 prick of a lance «*%"£**£
after an obtJe pain is felt inthc head; a fever ensues and tnthe course f%™Mfour

hours tummrs make their appearance in the groins andwnnVtts.» ... (Mem. on toe

Coram and Navigation etc. of Turken and Egypt, by TI. A. S. Dearborn vol 1. pag.

18 ) O Jrimeiro symplonta (to Dearbon) 6 urn, dolorosa sensaoao semelhante a pica-

da de uma lanceta, ou do ferrao d'um insecto; sente-se logo uma dor de cabeca, vem

a febre n espa o de vinte e quatro boras principiam a nascer lumores nas,vmlha S

r nos sovacos dos bracos.-Ale aqui o A. citado, ajora digo eu que esta marcha da

«™ raquc a que veraos a cada passo, como por exemplo, quando se nos met le

nmlsp nho Z pelle e nao o podemos tirar; sente-se a dor, rem logo rubor c a a -

ZencTa de liquidos, forma-se urn pequeno tumor, que passados daas arrebenta e delta

fte com o pus ou materia o dilo espinho envolvido nella. Pela mesma mane.ra o ver-

i ouTerme p stifcrls cntrarara, e senliu-se a dor da sua picada; mas el.es como
,

sao

v vo correrao logo pelo tecido cellular, a natureza acode ah a envolve-los e prendc-los

ZiZZ mueoso , vem al'ebre; porquc esta, segundo opensar do Dr. Joseph Guana

^seu TratadTdasfebres c das inflammacoes, 6 o instrument de que sc serve a mesma

utoen para separar os humorcs impuros dos stos, c deilar f6ra .quel e. que sao no-

time contraries a liberdade de suas funecoes. Ora, quando os menc.onados vern,,cs

sao poucos, triunfe a dita natureza; porquc os involve e va, arroja-los lora, ordinary

menfe peDs bouboes ou lumores das virilhas e dos soyacos dos braros aonde a pelleSC outras vezes por delras das orelhas c na testa; mas sendo mu.los nao p6de

comeguWo, e succumbe; pois cntao elles se propagam rap.damente e causam a morle.

Bos corpos infeccionados sahem as novas geracoes, c assim pnncipia o contagio. Sane-se

OB8 cstes vermes, (alias o virus pestifero) tern pequeno alcance de duas ate Ires Dracas,

nao sendo ajudados pelo vento ou pelo fumo, e que os cheiros fortes os matam (strong

ndmiwl • melhor ainda as fumigacoes do cnxofre e sobrc tudo as fumigacoes guyton-

tnls ; as smithianas; os barretes e vestidos de oleado perseveram do contagjo e

tem-se observado que os azinhciros lhe resistem. Qucm havera pois, que jmr tudo usto

nao onheea que s, podem ser .nseclos vivos a causa da peste? Se assnn nao fosse como

o poderiam embatacV os oleado. e o azeite, que unta a pelle dos aiinheiros, e que ma]

So poderiam fa«er as fdmigacoes? Que cstes insectos ra.croscop.cos se descnvolvcm c-
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e urn ser organisado com faculdadcs rcproduclivas; quando e animal
pode reproduzir-se dcntro dos animacs c dc alguns vcgeta.es; quando
e vegetal reproduz-sc nos vcgetaes, e dcntro dos animaes pode em cer-
tos casos nividar do nature™, e reproduzir-se tambcm; mas isto e raro:
tacs sao os iusectos infusivos, a que Mr. dc Bouflbn chamou anguilles,

que existed no esporao ou eravagem do trigo e do centeio, os quaes,
depois de introduzidos no estomago e no canal alimentar, occasional,
o telano mortal, que no mcio das mais crueis dorcs faz revirar o cs-
pinhaco uorsal para traz a modo de arco; c causa outros mais effeitos

ainda peores do que os do eholera-morbus asiatico. (Veja-se a obra
de M. P. OiQla, iutitulada: Soccorros a dar as pcssoas envenenadas ou

pontanearncntc dcntro dc outros insectos mortos, ainda ha ponco Se obscrvmi nas cry-
sahdas dos casulos de scda em Valencia, aonde lem causado grandes perdas; porque os
ditos vermes invisiveis corlam e picam os delicados fios da mesma scda. (Veja-se o n.°
8. do mez de Junho do 1851 dos Annaes da Sociedadc Promotora da Industria Na-
cional, pag 9.) Ora, se apesar de scrcm os ditos casulos cirandados noitc e dia eonti-
ttuamente, e assoalhados tambcm, assim mesmo sc des'-avolvcm, como deixara de aeon-
tecer o mesmo nessas massas enormes dos lodos do Egypto aonde o calpr da zona tor-
rida lanto favorece estas prodiiccoes? Seesta casta de venues se communica eprdpaga os
conlagios, vindo cnlrc os fardos de scda, la, veslidos e outras semelhantes cousas, e por-
que nellas acba o sen alimento c urn thalamo proprio a sua propagacao. A maior pes-
tikmcia, de que tenho noticia, foi adelJlica na Africa aonde morrcram trinta mil pes-
soas, duzentas mil na sua commarea, e oilocenlas mil na dc Numidia: isto aeonteceo
pclos annos em que foi tomada pelos Romanes a cidade de Numancia, e foi causada
porumapraga de gafanholos, quccobriam aquelks terras <• ali nwrreram. (FariaeSoasa
no sen Epitome, pag. (10, cdic. de Anvers de 1730.) Como estes insectos lem alguma
semelhanea com os do sirgo, prcsumo qoe delles se dcsenvolveram muitos milhoes de
milhoes de vermes invisiveis, que foram causa de tao lerrivel docnea. cholera-morlms
asiatico originou-se nos pantanos ou lodacacs do Ganges, que, a mancira do Nilo, atra-
vessa muitos reinos, corrd por dilatadas terras desdc o pequeno Tibete, aonde nasce,
ate ao golfo de Bengala, e tambcm trasborda e enche periodicamente

;
por conseguintc

e de presumir de tudo isto, que o virus cholerico sc eompoc tambcm de outros insectos
semelhantes aos da pcslc; mas esses ficaram, pcrmancntcs, propagam-se e viajam por
todo o mundo, e os da peste morrem com os ventos muilo quentes; todavia tornam-so
a gerar no Egypto, e nas grandes massas de podridoes animaes, principalmente dos;

msectos. A causa prcdisponento da peste e a delicadeza da nossa pcllc nua, e podc-se
dizcr descoberla; porque os nossos veslidos, relalivamcntc a tao [ictpicnos \crines, nada
mais sao do que umas redes do malhas largas. Pestcs ha que vao alacar dc prefcrencia
as crcancas o os adolcscenlcs por tcrem a pelle mais tenra : tal foi a dc Conslanlinopla
do anno de 1783 para 1785, que arrebalou com mil crcancas c mancebos. (Dearborn
na obra ja cilada, vol. 1.° pag. 180. ) Parcce que os vermes" do eholera-morbus asiafiYo

entrain pela boeca e vao reproduzir-se no canal alimcntal; por isso a causa prcdispo-

nento e a debiiidade causada pcla fome, c por todas as mais causas debiHlantes. Os
bons alimentos, sem passar a dcraasia ; a limpeza do corpo ; dos aposcnlos; das ruas e

pracas; e o modcrado uso das cigarrilhas de canfora verdadeira, sao meios de rater a

doenca
; mas sobre tudo o que deve merecer a maior allcncao do governo e o cuidado

que deve haver com os navios, passageiros, c mercadorias vindas de portos eonlagiados,

* tlollli'° do ''eino com o burbaro uso dos euterros nas igrejas.
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asphixiadas. Edicao de Paris de 1818 pag. 10G e 107). Estes inseclos

reproduzem-se, e de urn, que em poucos segundos toma o sen natu-

ral desenvolvimento, principiam a saliir milhares d'outros. Sao em

tudo e por tudo terrivcis e singulares; ponque depois de dcscnvolvi-

dos n'uma infusao aquosa, sc csta infusao se lizcr scccar, tornam ao

cstado vegetativo, ficando inactivos como os embrioes dus semcntes

por mezes e por annos, e se passados elles se tornarem a dissolver

em agua, tornam a 'tomar a sua actividade animal! Nao e menos ad-

miravel o caso que traz Buffon no torn. 11.° da edicao de Paris pag.

46 e seguintes.—Rhedi anatomisou urn raoleiro, logo depois da sua

morte (occasionada por uma molestia singular e desconhecida talvez),

e achou-lhe o estoixago, o colon, o caecum, c todas as entranhas cheias

de uma prodigiosa quantidade de vermes muito pequenos, que tinham

a cabeca redonda e a Cauda aguda, inteiramente semelhantes aos in-

fusivos" da farinha, e dos graos de trigo: bem sc ve nisto, que teve

por causa semelhante molestia o diuturno uso da comida de papas, e

a introduccao do po da ferinha pela inspiracao. Tambcm os halntan-

tes do deserlo da Ethiopia, quando sao reduzidos a nutrir-se umca-

mente de saltoes on gafanhotos, gera-se-lbes por fim no scu corpo uma

tao grande quantidade de insectos alados, que lhes causam a morte,

c os devoram (Buffon torn. 6." edicao cm 31 volumes, pag. 216).

§ 2.° A introduccao dos esporidios ou sementmhas mvisivcis

dos vegctaes, tambem pode, cm certos casoB, scr muito nociva no cs-

tomago dos animaes, como por excmplo a da rubigo; a da mgcla, ou

alforra dos trigos; porque as plantas, que lhes dao naseimcnlo a estas

sementinhas, sao rnicroscopicas, e tern na sua substantia as mesmas

qualidades dos fungos denominados bexigas de lobo; quabdades, digo,

ancstcticas e venenosas, como lhes tcm acliado varios chimicos, prin-

cipalmente' Sir Joseph Banks. Eis aqui pois urn ser organico vegetal,

que e nocivo aos vegctaes e aos animaes.

§ 3.° Mas de todos os fnngos, de todas as plantas parasitas

cryptogamas, e agamas, nao ha no mcu entender nenbuma tao pre-

judicial como essa que se cria nas raizes podres pela contagiao radi-

cal, a que chamarci uredo, por lbe nao saber outro nome, c que e urn

fungo bem singular, que vou descrever. E semelhante ds siliquas da

herva denominada bolsa de pastor, pegado a raiz podrc por um pe

como o dos ligos, o qual e cor de ccra cm quanto csta tenro; depois

faz-se cor de terra, assim o mesmo fungo, tern este de comprimento

desde tres a quatro linhas comprchendendo o pe, e de largura dims

a tres; e deprimido na sua summidade, c a sua seccao transversal e cli-
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ptica; nasce muito aglomerado na parte mais grossa das raizes, e mais
raro nas dclgadas; abre-sc quando csta maduro por quatro suluras,

duas dellas sao latcraes c correspondentes as cxtremidadevS do eixo me-
nor elliptico, e as outras duas as do eixo maior. Reduzida a quadra-

tura a area seccional elliptica achei-Ihe 13,105 pontos liuiares de Lado

(termo medio cntre todas) — e arbitrando quatro esporidios a cada

ponto, vem a ler por lado 52,420, e na cubatura—144:042,632488,
ou proximamente 144:04 3 (em numeros redondos cento e quarenta e

quatro mil), e como as raizes que observei eram de ervancos, nellas

acbci desde 2 5 -a 36 destes fungos, pelo que bem se pode orcar o termo
medio, entre os examinados c por cxaminar em vinte cinco, cujo nu-

mero sendo multiplicado pcla eitra dos esporidios

—

•144:000, vem a

produzir 3.600:000; a vista do que nao nos podemos admirar que el-

Ics possam infeceionar grandes extensoes de vinhas, pomares, bortas etc.;

porque assirn como nascem nas raizes podrcs dos ervancos, tambem
podem nascer nas dc oulros muilos vegctacs, c depois sabirem dali,

encbercm o ambiciite, e atacarem todas as plantas em que acbarcm
uma causa predisponcntc para as epidryadas. Este men calculo e feito

sobre bases tomadas muito a csmo, por mais nifo poder ser; porque
nao tenho microscopio, nao sci sc o parencbima dos fungos obscrvados

e todo coroposto de esporidios, como se ve nos da espceie maior deno-

minados /ungues, ou se e dividido cm cellulas, e tem grande parte de
substancia inactiva; era tambem preciso descontar a grossura da pelle,

e calcular mais aproximadaincnte quantos esporidios se compi'cbendem

em cada ponto cubico; mas estas miudczas talvcz nunca se poderao

cbegar a conhecer com precisao e rigor matbematico: parece-me que
liz um calculo dimiimto; mas assim mesmo mostrei a prodigiosa pro-
pagacao destas plantas. Ha tres annos que andei a fazcr diligencias

para as acbar, e so ncste as pude descobrir, tendo recommendado ao

meu bortclao, que me de'sse parte logo que visse nos ervancos os pri-

meiros signacs do urcdo; elle assim o fez, e me avisou no dia 7 de
Junbo pela manba; fui logo ve-los, e fiquei admirado e estatico a con-

templa-los, s6 por ver a encrgia daquelles invisiveis esporidios. O ponto

em que toeain na sua entrada laz-se logo livido, c se e num ramo
tenro cabe para o lado; sendo mais duro ve-se-lbc a nodoa livida, e

quebra por ali o dito ramo com o mais leve toque, e mesmo com o

vento: a picada do aspidc e da cobra de cascavel nao e mais venenosa

nos animacs. Se os ervancos sao atacados de manlia, & tarde ja tem
a folha amarella, c no outro dia tao sccca e queimada como se fosse

pela geada, vento secco ou lavareda; em poucos dias apodrecc-lhe o

MEM. »A ACAD. , 1 ." CLASSE. J. II. P. I. 3
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caule, e na raiz se desenvolvem os fungos; cu live occasiao de os mos-
liar a todos os mcmbros da Comrnissao vinbatcira deslc Concelbo, ao

Secretario da Camara c a um primo delle, o Sr. Moreira, que e alum-

no da Escola Medico-Cirurgica do Porto, dotado de grande talento, c

qm da grandes esperancas a sua farailia e seus amigos. urcdo ataca

todas as plantas, arvores e arbustos, sem execptuar os vegctaes dcres

e os yenenosos; pois ate vi os seus effeitos na cegude (conitum ma-
culatum). Os ervancos porem sao os que raais padecem por terem

(segundo penso) as folhas e ramos untados de um certo oleo, em que,

pela analyse chimica, se tem achado acido oxalico, e que por isso man-

eha os vestidos de cliita. Sao mais atacados aquclles que ibram semea-

dos em terrenos fortes c humidos, principalmente cxpostos ao meio
dia.

§ 4." Aqui tem os leitores tuna causa occasional das cpidrya-

das, a mais poderosa que eu conbeco, e tolalmente fora do alcancc das

foroas humanas; porque ningucm podc andar a procura-la nos seus

esconderijos debaixo da terra para cxtirpa-la, e muito menos pelo ar:

o sou modo de invasao e o seguinte: (3s fungos abrcm-se mesmo so-

terrados, quando a terra se'eca na forca do verao, e derramao ali os

seus esporidios; depois o arado e a enchada do lavrador levanta-os a

superflcie da rnesraa terra, e ali ficatn invisivcis ate assoprar um vento

secco de teste na primavera ou no vcra'o, que possa lcvanta-los e le-

va-los em turbilhoes a seu caprieho, para os derramar por cima das

arvorcs c das plantas; os frios e as geadas nao lbes lazem ma I ne-

nhum; porque tambem o nao fazem as miudas sementes da margaca,

e de outras muitas hervas silvestres, que as solrem todo o inverno, e

depois nasccm na cstacao propria-. Nisto que digo dos ventos seccos

de leste vejo cu a razao de serem mais atacadas as vinbas cxposlas

ap nascente e meio dia, do que as das outras exposicoes; porque os

ditos ventos sao dominantes na primavera e no verao, quando todas

as plantas desabrocbao ou tem ainda os seus pimpolbos tenros,

§ 5.° Ha tambem uina grandc quantidadc de insectos, qtte po~

dem causar gravissimos prejuizos as plantas, e mesmo cpidryadas em
certos casos, como adiante mostrarci, taes Ibram as lagartas que des-

truiram as hortalicas em 1851, tanto no continence do Ileino como

lias Uhas dos Acorcs; este anno appareccu outra praga de lagartas de

especie maior, que devoraram os batataes e os feijdes na proxima Ire-

guezia de Seleiros, ein Taboaco, c por outras partes; has lczirias de

Lisboa descnvolvcu-se, ba annos, uma tal quantidadc de moscas des-

truidoras do trigo em quanto esta cm leitc, que causaram grave pre-
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juizo aos lavradores. As videiras sempre tivcram rouilos iuimigos;

mas o insccto mais temivel, que pode causar grande estrago nos vi-

nhedos, e o Pyral (P. vitis) on Pyrilbao; o llinchitis-baeeus da cspe-

cie maior deposita-lhe os scus ovos nas raizes, as sua s lagartas fazem-

llie buracos, e por esta causa seccao; as especies menores, ou besouros

verdes, avcrmclhados etc., fazem muito mal aos pimpolhos e a" (lor;

iguaes damnos causam varias especies de gorgulbos, como sao: o Eu-

molphus; o Crypto cepbalus; o Oysomeles etc. Atcra destes nao deve

csqucccr o Acrid i urn on rocim; as tinbas, c as aranbas. Todavia, a

presence Epiccnonia nao so pode altribuir aos insectos; porque estes

nunca atacaram os vinhedos de todo urn lleino, quauto mais os de

toda a Europa, ilbas do Meditcrranco e do Oeeano, parte da Asia me-
nor, e talvez muitas outras terras, de que nao tenbo ainda noticia;

por conseguinte a causa occasional de semclbante doenca somente a

posso attribuir ao uredo; porque este sempre exist in em grande abun-

dancia por toda a parte, e sempre fez o mesmo clleito nas arvores ou
plantas, que atacou; dalii lbe vem o nomc derivado do vcrbo uro, que
sjgnifica queimar. Se a Epipenonia e uma doenca tao geral e mesmo
universal, e porque a sua causa predisponente d lambcm geral e uni-

versal: cu vou dcclara-la.

§ 6.° Causas prcdisponcnlcs sao todas essas, que diminucm. as

forcas vitaes de todos os corpos organisados vegetacs ou animacs; por-

que estas forcas dependem da barmonia organica, e se esla se desar-

ranjar, diminuem-se aquellas: tambem pode haver causas predisponen-

tes na mesma estructura dos ditos corpos organisados; mas isto emais
raro; nao ba porem materia mais abstrusa, ncm mais diflicil de ex-

plicar, do que a prcscnte, e por isso lbe darci maior cxtensao, e me
servirei de muitos argumentos de analogia. A naturcza deu aos bo-

mens a razao, os conbecimentos scientitieos, e a faculdade da locomo-

cao; aos animaes o instinclo, os sentidos mais apurados, e mais facil

locomocao para se poderem livrar das causas das epidemias, e do pe-

rigo dos contagios: beiu sabido e que os passaros fogem dos logares

apestados, c nao voltam a clles senao depois de ter passado a peste.

As arvores e as plantas defendeu-as perfeilamente bem dos virus epi-

dryacos, e dos insectos microscopicos, que podem entrar na mesma
denominacao, revestindo-as de urna couraca, para elles bem resistenle,

que e a sua cpiderme composta de silex (pederneira) e de uma subs-

tancia lenhosa, sem vasos sevosos, para que nao entrasse nada por ella

que podesse embaracar as funccoes vitaes; plantas ha, como a rotanga

(especie de juneos ou fetos), cuja epiderme e tao forte, que fere i'ogo
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com o fuzil, ou rocando com forca dois pcdaeos de caule um contra

o outro. (Vcjam-so os Elementos de Chimica Agricola dc Sir Hum-

phry Davy, traduzidos por A. D. Vergnaud, edieao dc Paris do anno

1838 pag. 37) As folhas sao defendidas pela parte superior por um

verniz, que uma§ vezes e luzente e outras baco, conforme as especies,

segundo die, e composto de rezina, ou de cera, ou da mistura de am-

bas; a parte inferior das sobreditas folhas e dcfendida por um cotani-

Iho, que serve de filtro para coar os gazes c vapores, que por ali en-

tram para a nutricao vegetativa, e para nao dar entrada aos espon-

dios de plantas nocivas, nem aos vermes mieroscopicos; o vermz tem

o mesmo destino, e nolle desembocam os vasos respiratorios, que per-

mittem a sahida do gaz oxygeneo puro, e fecham-se a todos os cor-

pusculos estranhos: as folhas da Magnolia sao modelos dc perfeicao,

tanto no verniz-Juzente, que as revestc, como no cotanilho, que parcce

um finissimo tecido dc cascmira cor de cancla ; as florcs dci'endem-se

dos aphides com o aroma; pois e venenoso para ellcs, como sc ve nas

roseiras, aonde sobre as folhas ha milheiros, e nem um so nos peta-

los das rosas; tambem no fundo da corola existe uma substancia scme-

ihante ao mel, que prende os pequenos insectos, on corpuseulos noci-

vos, que ali cahirem: podem os insectos maiores destruir as (lores, por-

que dahi nao \-em grande prcjuizo; mas por nentmma parte podem

cntrar nos vegetaes os esporidios ou vermes, que lhes possam inquinar

a seva, uma vez que dies estejam vigorosos c perfeitos; pois a natu-

reza, attendendo a falta de locomocao, defendcu-os, como dito fica; as

folhas de todos os vegetaes, seja qualquer que for a sua Ogura, sao-

orgaos essencialissimos a ^ida vegetativa. Malpighi lhe cha'mou raizes-

aereas; mas em realidade sao os polmoes das plantas aonde a seva se

apura a semelhanca da hemathose do sangue nos bronquios animaes;

a difl'erenca consiste cm que o sangue absorve nestes o oxygeneo, c

larga o carbono, que traz de mistura, e a seva, pelo contrario, absorve

o carbono, e larga o oxygeneo: admiravel disposicao da natureza; para

que se conserve sempre a atmosfera no sen estado normal, e propria

para conservar a vida vegetativa, c a vida animal!. .

Os leitores curiosos podem ver a ligura 11.
a da estampa 3." da

obra acima citada, Elementos de Chimica Agricola, cm que se repre-

senta um pedaco de uma folha dc vidcira aberto por um cortc trans-

versal, e visto ao microscopio; ali vcrao as helices dastrachcas, as ner-

vuras'etc. de tao delicadas, e tao essenciacs organ isacons.

% 1." Ora, como a mesma natureza, a mai universal, dotou os

seres vegetaes da faculdade reproductiva por meio das sementes an-
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nuaes, fez os gencros pcrpetuos, c as espccies mortaes e variaveis, ra-

zao por que o Plinio francez disse: Tout change Jans la nature, tout

e altere, tout perit; isto e, tudo nuida na naturcza, tudo se altera, e

tudo morrc. Algumas plantas e arvores tern uma vida muito longa

(iallo das espccies) talvcz devida a dureza do seu lenho, e a sua in-

corruptibilidade depois de chegar ao estado dc perfcicao: a \ideira
J

e

a oliveira entram neste numcro, sao fdhas prcdileatas; mas assim mes-

mo sao saortaes: causa bastante admiraeao que os descuidadissimos

agricultores nao tenham attendido a isto, antes se obstinassem a pro*-

paga-las sempre por botao, bacelleiro, cnxerto ou estaca, o que tudo vem
a ser o mesmo, c prescntemente estcjam em cireumstaneias dc as per-

derem totalmcnte. A propagacao por botao faz muita differenca da de

semente; pois aquclla conserva as qualidadcs da planta mai boas ou
mas no estado cm que ella se acha, e a semente rcgenera, renova,

infortaleee, varia, e produz novas cspecies, como adiantc mostrarei

mais explicitamcnte. botao nada mais e aue um deposito de mole-

cuias organicas claboradas e aggrcgadas nas folhas, depois amoldadas

ao molde interior, c disposlas a formarem novos pimpoJhos, ou raizes:

se os ditos botdes se acharem mettidos na terra dcsenvolvem-se cm
raizes, c se ficarem no contacto do ar e do sol, em ramos e folbas;

as mesmas raizes conservam esta natureza; porque muitas vczes dei-

tam rebentoes c follias, que sabem fora da terra. O metbodo de agri-

culture das vinhas, mais Seguido gcralmenie, tcm sido o da propaga-

cao por botao; os primciros bomens que acharam as vidciras, corla-

ram-lbe alguns ramos para plantar, c com cste corte ja ficou morto

lenho interior c a medulla
2

,
que e una orgao cssencialissimo; o at-

1 A estatua de Jupiter da cidadn dc Fopulonia (segnndo diz Plinio) foi feita do
lenho dc uma cepa devide; as columnas do templo de Juno cm Mclaponto lambem
cram destas madeira, e lambcm no famoso templo dc Diana cm Efeso havia uma es-

cada deste mesmo pao; tudo isto moslra que clle 6 durissimo e incorruptivel
;
porque

os antigos so faziain cstatuas dos sens douses dc matcrias ineorruptivcis.

A oliveira tambem e incorruptivel, e por isso tambcm os antigos estaluarios se

scrviam delta, como se colhc de uma passagem e referenda a Herodoto, que se acha

no livro 3.° de Polidoro dc Virgilro, fob 131, em que riiz=«que os habitantes da ei-

dade de Epidauro, aconselhados pcla Pythonisa, foram pedir aos Athcnicnses a mere4
)

dc lhe deixarem cortar nas suas terras uma oliveira para fazcrcm estnluas a D.iinia e

Auxcsia, suas divindades, a fim dc aplacarem a sua colera, c ccssarcm de os castigar

com afomc c cstcrilidade dos campos. que digo, porem, acerca da incorruptibilidade

destas madeiras, deve-so entendcr depois dc cortadas c livres das injurias do tempo;

porque licando mortas sobre o pe\ apodrcccm.
2 Linncu comparava a medulla dosvegetacs com a cerebral e dorsal dos animacs, e

allribuia-Ihe a sensibilidade; M. Knight, extirpando a dita medulla a muitos vegetaes,

e vendo que cllcs continuavam a viver, concluiu destas experkneias, que tal orglo *»
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burno vegeta, cresce, e vai cobrir a extremidade superior c inferior,

que foi cortada; mas nem seiupre o conscgue, e como trabalha lenta-

mente, e so uma parte do anno desdc a primavera ate o fim do estio,

entra-lhe pela ferida a humidadc, o ar, c muitos corpos cstranhos,

que vao dar origem a podridao, donde resulta (como vemos todos 05

dias) apodrecerem os troncos das videiras postas de bacellada dentro

em vinte e cinco a>f,uos, c muilas vezcs menos; forma-se uma nova

vara de cada pimpolho, que pouco a pouco vai engrossando e^vive com

apparencias de vigor; mas essa vida ja e achacada, e scmelhante a dos

animaes, que tem sirros no interior do sou corpo. As videiras, e bem

assim todas as mais arvorcs, que se propagam da mesma forma, alem

desta lesao ficam sujeitas a muitos insultos dos agentes exteriores, que

tendem a dcslrui-las: vcm a saraiva dc Maio, quando a nova vide ain-

da esta" mui tenia, e faz-lhe pisaduras, que lbc deixam varios pontos

mortos, tanto no liber, oil entrecasco, como no mesmo lenbo, os

quaes, tornados sirrosos, tendem a podridao, e perlurbam a correiitc

da seva; os gelos causatn as falsas cascas, outros pontos mortos; os

vermes fazem-lbe varios furos, c por esta forma a saude e vida vege-

tativa enfraquece continuainente; tiram-se novas estaeas, bacellciros,

pluma etc. destcs vegetacs enfraquecidos, e nellas vai ja um grao rne-

nos de vida, e muitos achaques, do modo que, pela continuacao re-

petida desta' maneira dc propagacao, neces^ariamente ba dc adocccr e

inorrer a especic. Nao somente se ve isto nas arvorcs c arbustos, tam-

bem nas plantas, que por muitos annos se propagam seguidamente por

ccbolas, bolbos, raizes e tuberculos, como sao as lulipas, as anemonas,

os rainunculos e as batatas; estas degeneraram por tal modo em Franca

no Ducado das duas pontes c no Palatinado (nomes antigos) que se li-

zcram totalmente estereis sem produzircm nada mais, do que raizes e

ramos. (Memoria de Mr. Parmentier, lida na Sociedade R. dc Agri-

cultura no anno de 1786.) Quanto as tulipas ja tive uma especie do-

brada de flores amarellas com riscas cscarlatcs, que lhe dcu a conta-

giao radical, c perderam-se todas sem poder salvar nenbuma. Por con-

seguinte a velhice das especies, e enfraquecimento causado pela rc-

peticao diuturna da propagacao por botao, d uma causa prcdisponcnte

para as epidryadas, uma tal causa, que por si so bastaria para lhe cau-

nada servia scnao de conserrar alguma humidadc ; mas=expericntia fallax judicium

incertum.—Estc Autor csqueccu-se dc que os novos pimpolhos regeneram a medulla, e

por isso vivem. Alem dislo as plantas tem scnsibilidadc, como agora se tem conhecido

com a applicacao do chloroformio a sensitiva, e para haver sensihilidade c forcoso ha-

ver um cenlro della.
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sar a morte; mas iicstc cstado dc fraqueza c desorganisaeao inc'vpientc

nem os vcgctacs podem claborar com perfcicao a sua seva, nem re-

vestir-sc de uma ej)idermc capaz de os defender, nem ajimtar nas fo-

Ihas aggrcgaeoes de mofeculas organieas para crear no future anno

fructos e pimpolhos; por conseguinte ficam imperfcilas as extremi-

dades, e p&r Lamfas, en Irani por cllas os vermes c os esporidios das

parasitas, principia a podridao das raizes, c nestas se geram csponta-

neamente (as mais das vczes) esses vermes, que as roem, e que levam

as culpas'de causarem a morte das arvores e plantas, quando elles em
realidade nao sao a causa; mas sim o efl'eito do marasmo vegetal, e da

velhice. A vista do que deixo exposto, nao eulnemos a natureza em
crear o urerh; porque parcce ser clle lira cxecutcjr das suas economi-

cas disposicoes, e destinado a por um tcrmo as existencias morbosas,

e muito inuteis; porque cm ultima analyse nem do mesmo lenbo

das ditas arvores se poderia tirar proveito depois de morlas sobrc o

pe, e por esta maneira, ou serao a tempos e boras cortadas para ma-
deiras, ou deixadas a discricao da mesma natureza apodrccem, cabem

por terra, e tornando-a humosa e fertil, vao nutrir outros vegciaes vi-

COSOS. Alem desta causa predisponente, que lica dita, lia outras mui-

tas, como por exemplo a demasiada humidade dos terrenes, em que

so plantam arvores proprias de montados altos e seceos; porque as

raizes se embebem dc agua demasiada, c adoecem; algumas ba, como
sao as amoreiras, cm que-sc obscrva esta causa de doenca com tanta

clarcza, que se nao pode duvidar della; pois as folbas ate fazem mor-

rer o sirgo que as come. Os carvalhos, e traves de castanbeiro dos

parrciraes do Minlio, term morrido atacados pela epidryada, em razaio

de estarem plantados pclas bordas de regatos e lamciros. As castin-

ceiras de corte para arcos e vcrguciros, adoeceram por serem sueees-

sivamente por muitos annos cortadas na forea da cor rente da seva,

perdem as folbas quasi todas, niio tem mcios dc aperfcicoar e poder

claborar aquella que absorvem as suas raizes, c por isso nccessaria-

mente adoecem; os ditos arcos e vcrgueiros somente deveriam ser

cortados depois da queda natural das folbas; alem desta causa tain-

bem lhcs falta a livre circulacao do ar por estarem plantadaa muiio

espessas; esta circulacao c vcutilacao e essencialmcnte precisa a vi<la

vegetal" iva; porque nas eorrcntes do ar d que vai o gaz acido carbo-

nico que a pode Gotaervar, c nestas mesmas correlates dove sabir o

oxygeneo puro, que as arvores c plantas resptram. Segundo o tcste-

immho do Presidente de La Tour de Jigues, que vem na sua Memoria

de Maio dc 1787, inserla na collcccao das da Academia de Van's, bouve
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em Lintz na Allemanha uma epidryada nos matos de madeira branca,

que se parecia com a sarna dos animaes; nasciao-lhe sobre a casca bor-

bulhas sarnosas, que arrebentavam e formavam uraas pustulas pcnc-

trantes ate ao liber, e faziam morrer os individuos atacados. No mcs-

mo tempo houve outra em Brunswick nos pinbaes do Hartz, que foi

attribuida as lagartas do Dermestcs typographic, que appareciam cm

grande numero debaixo da casca dos pinbeiros mortos; em fim os sal-

guciros do mesmo Auctor tambem morreram da epidryada, entao rci-

nante, sem que riestes apparecessem vermes. Tendo pois rnqstrado ja"

varias causas prcdisponcntes das cpidryadas, VOU cxaminar sc as espe-

cies conhecidas e actuaes das nossas vidciras cstarao nos tcrmos de se

Hies poder attribuir., com bons fundamcntos, a causa da vclhicc, como

causa prcdisponente da epioenonia que as ataca, c que parecc lbes eau-

sara a morte.

§ 8.° As vidciras sao antiquissimas e mcsmo antidiluvianas;

pois nos diz a Escriptura, que Noe plantara uma vinha logo que aa-

hiu da Area.—Caipitquc Nod vir agricola cxcrccre terrain a planta-

vit vineam.—Ora, ,para poder plantar uma vinha era preciso que hou-

vesse videiras donde sc eolbessem bacelleiros, c tambem por esta mes-

ma passagem da Escriptura se conbece que o modo de propagacao

era plantar baccllo, e nao semear; porque a lctra diz

—

plantavit—

C

nlo—seminavit.—Como porem estas cousas se passaram em mm re-

motas eras, e como, seculos depois, sabcm<rs pela historia que os bo-

mens tornaram a servir-se das vidciras labruscas, ou silvestres para

crearem vinbedos, e preciso vir a cstcs tempos mais proximos. Poh-

doro de Virgilio nos diz na sua obra intitulada—dos Inventores de

todas as cousas 'que Orestheo filho de Deucaliao, rcinando na Sici-

lia, acMra por acaso perto do volcao do Etna uma vidcira silvestre,

da'qual o seu cao chamado Mnon csgacara urn ramo, que ellc o fi-

7era plantar, e deste se propagaram as primeiras videiras. (Veja-se a

predita obra livro 3." fol. 119 verso.) Nao e impossivel nem absurda

csta historia; porque Orestheo veio da Tbessalia, aonde talvez ja fosse

conhecido aquellc arbusto; como qucr que seja, o nome Aq Mnon per-

maneceu entre os grcgos ate os nossos tempos signifieando o vinho, e

as videiras em que se cria. Da Sicilia passaram para a Italia estas

utilissimas plantas em questao, e da Italia passaram para Franca pe-

Jas informacoes de Arunte, homem nobrc, que tinha emigrado da sua

patria. Tambem as colonias Pbocienses, que vieram da Pbocea, situada

na costa occidental da Asia menor, e fundaram a cidade de Massilia,

hoje Marselba, na era dc GOO antes de Christo, trouxcram comsigo as
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videiras; mas hojo nao e possivel conhccer que especies eram. Plinio,

porem, no liv. 14 traz o norae das conhecidas no seu tempo, e fare!

mencao d'algumas: a saber==Amincece ou Aminccc, cujos bagos pare-
cem cobertos de uma ligeira flor de farinba; esta especie distingue-se

bem pelo signal caracteristico que Ihe deu a natureza, e a nossa ne-

voeira, n'outras partes cbamada padeiro, ou molciro, d'ella disse Vir-

gilio nas Gcorgicas=Sunt etiam amincce vites firmissima vina.=Ora,
amincceum era um certo logar da Italia, e o nome quer dizer:=videi-
ras de amincceum, como quem dissesse: videiras de Coras, Ventozelo,

Bateiras ete. Jpia uva, ou uva apian a, isto e, uvas das abclbas; esta

especie ainda eonscrva o mesmo nome entre nos, e se chama Jbelhal,

ou Melhacs; porquc as abelhas a preferem a todas as mais; os mus-
rateis de vinba, ou cepa baixa, sao uma variedade da mesma especie,

muito semelhantes no gosto e nas folhas, e que tambem as abelhas

muito procuram. Stephanides, ou uvas coroadas, tinham uma coroa de
Iblhas na parte superior dos caches; nao conheco nenlmma das nos-
sas que tenha este signal, apenas os bastardos deitam algumas folhas

pop entre os bagos, e porque tem algumas semelhancas com as supra-

ditas, ainda que muito degeneradas, talyez por isso lhes pozesscm este

nome bastardos; mas isto, que digo, nao passa de uma conjectura

pouco fundada.

A uncial romana tinba este nome; porque pesava uma onca cada
bago; esta especie e a nossa ferral tamara; pois estando em boa terra

e sitio qucnte, ainda produz bagos semelhantes. As monospcrmes so

tinham uma semente em cada bago; agora nao conheco nenhuma ana-

Joga. As bumastcs sao as nossas ferraes, denominadas coracoes de
gallo; o nome latino e derivado do grego, bumastos, que significa

o dito coracao de gallo. Virgilio na Georgica 2." dizia: Tratisierim

Rhodia et twnidis, Dumaste, racemis. As dactilas, ou dedos, conser-

vam entre nos o mesmo nome, e sao as ferraes brancas, denomina-

das dedos de dama. As eugenias, ou uvas nobres, bem nascidas, uvas

de casta, eram, como entre nos dizemos, varias especies distinctas

pelo seu merecimento para dependurar em redeas e guardar: ainda

iiqje os vinhateiros usao da mesma cxpressao, as uvas de casta ama-
dureccrao bem este anno; as uvas de casta sao muito procuradas para
nnbarquc etc. As Rhodianas sao os" alicantcs, de que se fazem cxccl-

lentcs passas, que se exportam de Alicante e tambem de Rhodes; em
h'm as libianas dos latinos, sao hoje as nossas mouriscas; um e outro

Home indica a origem africana.

% 9-° No anno do mundo 3990, ou 38 annos antes da era

MEM. DA ACAD. \ .* CJLASSE. J. II. P. I. 4
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ehrista, acontcceu a divisao do Imperio P».omano cntre Marco Antonio,

Marco Lepido, e Cesar Octaviano, a quem pertenceu a Hespanha, e

necessariamenie foram os eonquistadorcs romanos que nos trouxeram

as-videiras mencionadas; visto que ellas conscrvam os caracteres djs-

tinctivos daquelles nomes latinos, que ditos ficam; por conseguinte

estas especies nao podem ter menos de dois mil annos de idade, atten-

dendo a que ja tinham bastante na Italia antes de vircm parfl a Hes-

panha. Ora, eorno poderia acontecer que estas ditas especies roma-

nas fossem aquellas que mais adoecesscm na Ilha da Madeira, em lis-

boa, e no Douro, se nao houvesse uma causa inhcrcnte a ellas? ....

Esta causa e a velhice; ncm e muito que as videiras aconteca o rnes-

mo, que se observa nas outras especies de vegetaes de vida mais curta

;

porque ellas nao sao eternas: Natura simplex est semper sibi con-

sona, et superfluis rerum causis non luxuriat (Newton); is to e, a

natureza e simples e concorde scmpre comsigo rnesma; nao emprega

causas superfluas. Para confirmar esta doutrina apontarei os seguintes

exemplos de outras especies de arvores extinctas pela mesma causa

da velhice. Sexto Papinio trouxe para Pvoma as primeiras macieiras

que ali se conheceram, as quaes eram de duas especies denominadas

Zizifas naturaes da Africa, c Turmas da Syria; isto acontcceu qua&i

nos ultimos annos do imperio de Augusto Cesar, c de taes especies,

ja ha muitos seculos, se perdeu a casta totalmente, ficando so os no-

mes na historia. Segundo o testemunho de Sir Humphry Davy (EL

de Chim. Agr. pag. 1G4) houve antigamente na Ingla terra outras

duas especies de macieiras muito estimadas, que se chamavam a Cal-

vilha vermeiha, e a Mail; arobas cram muito especiaes para fazer a

cidra; mas a velhice extinguiu-as scm que fosse possivel salva-Ias por

meio da enxertia; porque a planta ou pluma tirada das arvores vc-

Jhas pegava e vegetava dois ou tres annos, e depois morria. M. Kni»hi

fez numerosas experiencias desta enxertia para se confirmar deste

facto, e veio a conhecer que e verdadeiro; porque a pluma da arvore

caduca leva comsigo a molestia da mui, e nao pode viver. Advirto, po-

rem, que M. John Davy e de outra opiniao; mas nao estava hem m-

fdrmado; pois as minhas proprias experiencias confirmam as de M.

Knight. Eu tinha duas pcreiras, que muito estimava, denominadas

marquezas, ou de horn christao, e 4-cgressando a esta terra, depois de

vinte e quatro annos d'auseneia, achei-as decrepitas, e mandei logo ti-

rar dellas pluma, e fazer enxertos no anno de 1847; pegaram estes

muito bem, e conservaram-se ate o de 1852; mas na primavera pas-

sada morrcram; uma das pcreiras mais morreu tambem ha dois an-
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nos, e a que rcstava acabou nestc. Lembro-me de ter lido, scm que

me recordc agora do Auctor, qua esta casta de peras viera da Franca

no remade de Luiz XIV com o nome de poire de bon cre'ticn; por-

que naquelle tempo renasceram, desgracadamente, as 'xliosas distine-

Goes de bons e maos christaos, alludindo aos hugonotes. Outra especie

de pcreiras antigas e a denominada de Francisco .Bibciro, da qual nao

sei a origem; mas a tradieao attesta a sua antiguidade: eu tenbo ou-

tras duas arvores desta especie, ja" na ultima decrepidez, tenbo tentado

renova-las por enxcrto, mas de balde; porque tern morrido todas, e

ate fazem seccar os chamados cavallos (catapreiros) em que sc enxcr-

lam. Pur conscguinte parecc-me que nao pode baver duvida nenbuma
sobre cste pouto importanlissinio da A'elbice das especics vegetaes, c

que ellas se cxtinguem inl'albvelmentc deeorridos acjuclles annos mar-
cados pela natureza, que sao proprios da sua existencia. E preciso, po-

rem, nao confundir a velbicc dos individuos de qualfjiur especie com
a velhice da mesma especie; porque esta apenas se conbcee pelos eflei-

tos, como sao os -vicios organicos da sua achacada progenie, a prcdis-

posicao para as doencas, principabuente ej)idryacas, e bnalmente pela

extensao e gencralidade das racsmas epidrjadas, apesar da differenca

dos climas; a velhice dos individuos tem signaes muito distinctos:

criain vaccas sobre a casea assim que tiverem o lenbo interior podre,

cobrem-se de musgo e de outras plantas parasitas, l'azem-se estereis,

e os seus ranmsculos curvam-se pam a terra. As melhores espeeies

de macieiras modernas foram introduzidas na Inglalerra pelo jardi-

neiro de Henrique VIII, e quando escrevia Sir Humphri/ Davy os seus

El. de Chimica Jgricola, estavam ja nos ultimos periodos da sua ve-

lhice (Veja-se a obra citada pag. 165); por esta passagem se infere

que a vida das sobreditas macieiras apenas poderia chegar a trezentos

annos; as pereiras, segundo M. Knight, podem durar quatroccntos

;

os castanheiros e carvalhos mil ; a idade das vidciras ainda se nao sa-

bia; mas talvez esta universal epianonia a venha detcrminar; pois o

que sabemos com certeza e que ja passam de duas nul todas as suas

espeeies, que gerahnentc se tem propagado por botao, quero dizer,

S)aeelleiros, parugens, barbadas etc.

% 10.° Alem das especics romanas, ja mencionadas, tcmos ou-

i ras muitas de nornes triviaes e variaveis de um para outro districto,

como sao por exemplo, o tinto vilo; a boca de mina; a cspadcira; a

>i»i,a amardla; a castelba; o murelo; o viosinho; ofolgazuo; o azal ou

souzdo; a alvarassa; o alvarelhao etc. E evidente, que por taes nomes

se nao pode conbecer a sua origem; mas sempre observarei que o
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norae azal me parece dc origem persica, composto do artigo al, que

e arabe, e do nome zual persico; porque designa a qualidade mais

caracteristica das uvas dcsta espccic, que e a de sercm negras como o

carvao; zual significa isto, e al e, como disse, o artigo a, ou o, dos

arabes, de modo que a palavra azual na sua origem persiana devia

significar o carvao; por conscguinte acbo-lhe bastante propriedadc, e

mui pouca alteracao no vocabulo, apesar dc ter sido transmittido oral-

mente. Os dois nomes alvarclkao e alvarassa tem origem arabe dc-

cididamente, segundo as regras que nos deixou Fr. Joao de Sousa

nos Vestigios da Lingoa Arabica em Portugal, pag. xii do Prologo e

Explicacao; por conseguinte talvez nos viessem da Arabia e dt Persia;

todas as mais tem vindo do Orientc c da Italia; algumas tambem da

Franca, como por exemplo, a tinta denominada linla dc Franca, em

que nao pode haTer duvida, e muitas tintas novas, que presentemente

se cultivam no Douro, foram mandadas vir dali pelo proprietario fun-

dador da quinta de Roriz, que era um Irlandez; mas ja sabemos que

as videiras francezas, introduzidas pelas colonias Pbociences, sao tao

antigas como as romanas; aquellas que trouxeram os cruzados da Pa-

lestina no seculo 12." e que derarn origem as vinbas do Piossilhao,

igualmente sao antiquissimas como as vinbas donde se cortaram os

bacelleiros; neui se aileron esta idade das sobreditas videiras pelo edito

de Domiciano, que as mandou arrancar nos dois annos do scu imperio

desde 96 a 98 (era de Christo), ncm pelo outro edito de Probo, que

tornou a permittir a sua plantacao nos annos que decorreram desde

o de 276 ate 282; porque foram plantadas de bacelleiros tirados de

algumas videiras antigas escapadas a perseguicao, e nao sonata da his-

toria que fossem semeadas. Tambem nao consta que neste Pteino se

fizessem nunca alfobres de videiras; apenas Vicencio Alarte, no seu

Tratado da Agricultura das Vinbas, faz mencao de duas ditas, que pa-

rece nasceram de semente por acaso, e que Ihe deram uvas tao ex-

cellentes n'uraa parreira, que elle denominou, Reaes; mas e possi-

vel que tanto na Franca, como na Italia, ou por outras partes tenha

havido mais acasos, como esse de Alarte, que a natureza, sempre 80-

licita na conservacao dos generos vegetaes, tenba conscguido perpe-

tuar este de que iratamos, e que tanto estimamos, por meio de al-

gumas sementes sahas da tyrannia da mao humana, e se assim for,

as novas especies vindas por semen'ic bao de resistir a epidryacla ge-

ral, e hao de servir para renovar as nossas vinbas: nao estara uiui

longe o tempo de conhecermos isto.
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CAPITULO IV

CUUSASWJOE FAZEM RACHAR OS BAGOS DAS CVAS, E APPARECER NELLES E NAS
VARAS OU "VIDES AS NODOAS DEJNEGRIDAS.

Dans le regne vegetal en vie il faut conside'rer

la forme exteriewe, ct la constitution inte-

rieure.

(Licoes de Ch. &gr, [tag. 87)

§ 1 .° E preciso, (diz esta epigraplie) considerar nao somente a
forma exterior dos vegetacs; mas tambem a sua constituicao interior.
Kis aqui o que en fiz para' chegar a conJiecer a verdadeira causa deste
phenomeno das cchimoses ou nodoas denegridas nas varas e bagos das
uvas, e de elles racharem. Nas minbas obserracocs do 1." Capitulo
descrevi os primeiros symptomas da doenca, cssas nodoas pontnadas
rompostas de pontinhos dencgridos etc; a transpiracao de uma especie
de snor sevoso, muito vistvel nos bagos; a pontuacao ncgra das fo-
Jhas; e o po negro que iazia fuliginosa a agua da ehuva; par onde
conbeci que elle era carbono puro. Ora bem. No estado actual da ehi-
mica, e das sciencias naturaes, nao so conbccem mais de cincoenta e
quatro elementos; quarenla e dois destes sao metacs; sete sao corpos
inflammaveis; cinco umas substancias, que se unem aos metaes, e aes
corpos inflammaveis, para formarem os acidos; os alcalis; as terras, e ou-
tros compostos analogos. Estes elementos ditos cstao sujeitos ao poder da
attraccao chumca, e debaixo deste poder elies se combinam em diversas

aggregates mais simples, produzindo as eombinacoes cristalinas, que
se distinguem pela regularidade constante das suas f'ormas, e que se cha-
mam sacs. Os mcsmos elementos se combinam tambcm n'outras aggre-
gates mais complicadas, e constitucm as substancias animaes e yeg^
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taes. Por meio da influencia do calor, da luz, c da electricidade for-

ma-se uma serie continua de mudancas; a materia organica toma no-

vas formas por maneira que, a dcstruieao de uma ordem de seres or-

ganicos faz a conservacdo doutra ordem: a dissolucao, a consolidacuo

e a renovacao formam a cadeia infinita da natureza, e^por isso, em

quanto fluctuam em continuas mudancas uma parte das moieculas or-

ganicas, a boa ordem, a harmonia e o todo do systema universal beam
inalteraveis.

§ 2." Dos clementos acima ditos apenas sete ou oito rentram

na organisacao vegetal; destes mesmos somente tres, e raras vezes qua-

tro, sao os que formam toda essa immensa variedade dos seus produc-

tos, segundo sao coiJjbinados os seus atomos em maiores ou menores

porcoes, ora de uns, ora de outros desses ditos tres ou quatro elemen-

tos: por esta maneira vemos formados os acidos; o assucar; as gommasetc.

enrao vou provar; pois nao ha nada mais admiravel, nem que demons-

tre com a maior evidencia que, a mais leve desorganisacdo dos vege-

ta.es neeessariamente occasionard grande alteraeao nos seus produelos.

acido oxalico (natural ou vegetal) compoe-se de 7 partes dc carbono,

8 de hydrogeneo, c 12 de oxygeneo. acido tartarico de 3 de carbono,

6 de hydrogeneo, e 4 de oxygeneo. acido acetico de 1 8 de carbono,

22 de hydrogeneo, e 12 dc oxygeneo. O assucar de 3 tie carbono, 8

de hydrogeneo, e 4 de oxygeneo. amido de 1 1 de carbono, 20 de

hydrogeneo, e 10 dc oxygeneo. A gomma ifrabica de 11 de carbono,

20 de hydrogeneo, e 10 de oxygeneo. His aqui ja bastantcs exemplos

para mostrar a diversidade dos productos das combinacoes de tres cle-

mentos; apontarei um das combinacoes de quatro, que sao mais raras.

A albumina vegetal compoe-se de 9 partes de carbono, 32 de hydro-

geneo, 5 de oxygeneo, e 2 de azoto: as amendoas tern bastante albu-

mina; mas o succo do gombout (hibiscus esculentus) tem tanta quan-

lidade, que, na llha de S. Domingos se servem delle para clarificar o

assucar em logar das claras dovos. As proporcoes deBnidas dos ele-

ments acima ditos, sao tiradas das avaliacoes feitas por MM. Gay
Lussax: e Thenard. (Licoes de Ch. Agr. pag. 71 e seguintes.) A seva

das videiras, alem dos elementos, ja mencionados, carbono, hydroge-

neo, e oxygeneo, contem uma subslancia analoga ao coalho do queijo,

que foi descoberta, modernamente, por Dei/eux. Em fim, tendo esla-

helecido os principios em que me lundo, passarei as explicates dos

phenomenos desenvolvidos pela epicenonia. A debilidadc fisica das vi-

deiras, o desarranjo da harmonia organica, scm duvida nenhuma pro-

cedido da sua extrema velhice, da cultura prolongada por botao, isto



OU MOLESTIA CEilAL DAS VIDEIRAS. St

e, bacclleiro, barbadas, enxerto etc. como ja disse cm oulro logar; da
conservacao, muitas vezes secular, no mesmo terreno, em vinhas es-
pessas; e talvez da introduecao de seres organicos reproductiyos Da
sua economia vegetal, faa com que irnia boa parte da seva transpire
em vapors invisiveis pelas varas e folhas, e visiveis e sensiveis peios
bagos, formando sobre a pellicula dellcs urn suor anormal. Ora, tanlo
os vapores como o suor decompde-se no contac'o do ar, da luz e do
calor, evolam-se os gazes menos condensaveis, e deposita-se o carbono
sobre a epidemic, como se ve nas folhas, e no orificio dos poros; como
se observa nos bagos, nos pedundulos delles, nas axil las das preditas
folhas, e na pelle das vides, ou varas: esta transpiracao, o suor, e a
carbomsacao, parecem-se muito com o phenomeno da fcrrugem das
ohve.ras, a qua!, pode ser que tenha as mesmas causas; como porem
alguma parte da seva das videiras, depois de extravasada, f,ca ad he-
rente no exterior sem ehegar a carbonisar-se, cria o outro ptenomeao
do oulmm; porque esta planta parasita nasce facilmentc aonde uuer
que ache algumas substancia de que se alimente, como ja ponderei
ii outra parte. A mesma seva, principalmente depois de conmitradii.
e pegajosa por causa da materia sacharina della componente, e por
esta causa umndo-se ao carbono depositado na pelle dos bagos da parte
do sol e da luz, tanto na epidcrme eomo na derme e mais tegumen-
tos, la-Ios endurecer, e nra-lhcs a propriedade de poderem dilatar«se
e crescer na dcvida proporcuo era que o Ugo vai crescendo, e hem
assim a pelle do lado opposto ao sol; por conseguinte a turgencia dos
succos faz com que elle rache justamente pelo sitio em que a pelle
esta offendida; pela mesma razao a polpa do parenchima, augmen-
tando de volume do sobredito lado da sombra, impelle as grainhas ou
scmentes a sahirem para fora da parte rachada, dando aos caches um
aspecto hed.ondo. As nodoas das folhas procedem da extravasacao da
seva por baixo da epidcrme atravcz da substancia parenchimosa del-
las: eii as v. prmc.piar no dia 30 de Agosto deste corrcnte anno, como
hca dilo no capitulo 1.° Desta extravasacao, que Jenlamente vai inva-
dindo quasi toda a capacidadc das folhas docntes, e que procedem os
ma.ores estragos; porque a dila seva se decompoe, e se deseca a
I
.onto de iaze-las crespas c murchas, como se fossem lczadas pelos ven-
tos scccos e ardentes, ou pelas geadas, e assim se despegam e cahem
das videiras extemporaneamente. E nestes orgaos essencialissimos a"

vida vcgetativa, aonde se aggrcgani as molcculas organicas que vao de-
inns depositar-se nas celiulas do liber ou entrecasco para no futuro anno
cmrera novos pimpolhos, (lores e fructos; e nos mesmos ditos orgfios
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ou polmoes vegetaes, que durante a Primavera, Estio e Outono se da-

bora o sangue vegetal (a seva), que ha de nutrir e cnar os drtos pim-

polhos, flores e fructos, e como podera faze-lo uma vez que a sede^ da

doenca parece ser, essencialmcnte nos mesmos polmoes vcgctaesi Esta

molestia e' urn marasmo verdadeiro, e no meu entender, Ieitrres, acre-

dito que a de um anno prepara outra peior para o vmdouro. Mas

l0nde ira isto parar?*. . . . Eis ahi o que eu nao posso dizer; po.s

i ffnoro se a natureza tera meios de a fazer cessar; nao cessandc, neces-

sariamente mala as cepas, como ja tern feito a mmtos centos dellas.

phenomeno do man cheiro exhalado das videiras, no grao mais ele-

vado da doenca, so node ser devido a transpiracao morblfica dellas;

porque tendo a sua seva cssa substancia vcgeto-animal, semelhanle ao

coalho do qucijo, nella deve haver azoto, e talvez que este combmado

com algum dos outros gazes forme novas combinacoes, donde resulte

aquelle insoportavel fedor. A vista do que deixo exposlo mnle.s serao

todos quantos remedios se lentarem; porque nenhum dcllcs node to-

r;,r a causa predisponente da cpicenonia, isto 6, a cxtrema velhicc das

especies de videiras cullivadas; pertender que elks sejara etcrnas pa-

rece-me um absurdo, e fazer a guerra ao Oidium, uma puerihdade;

o remedio, pois, que sera infallivcl e seguro para renoyar as yinhas,

estd nas sementeiras feitas com muito conhecimento de lao impor-

tante materia, tirando as sementes dc videirar saas, c de sitios em que

nao reine ainda a doenca: desenvolverci esta importante materia no

eapitulo seguinte.
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CAPITULO V.

firEORIA DA CERACAO VEGETAL, DA FECUNDACaO DAS SEMENTES,

E MAINEIRA DE AS ESCOLHER.

Et vidit Deus quod cssct lonum
et ait: Genninet terra herjbam virentem, et

facicntem semen , et lignum pomifcrum fa-
cialis fructum juxta genus suum, et facien-
tem semen juxta genus suum , cujus semen,

in scmetipso sit super terram. Et factum
est ita,

(Genesis, Cap. 1." v. 11.)

(TnADUcgivo.)

E viu Deus que isto (que tinha creado) era
bom, e diz=Produza a terra herva verde.
que d6 a sua semente; e produza arvores
fructiferas, que deem fructo, segundo a sua
cspecie, c que contenham a sua semente
em si mesmas para a reproduzircm sobre
a terra. E assim so fez.

% I
-

'

Ihias cousas muito importantes temos a considcrar no
to to e.tado das Sagradas Escripturas; un.a destas e o mandato do
Lreador. « Produza a terra hcrva verde, que de a sua semente e pro-
duza arvores Iruclderas, que de

A
cm fructo, segundo a sua cspecie, (al-

tente Vldete) e que cmtmham ® sua semente cm si mesmas para a
reproduzireni sobre a terra.* A scgunda e a execucao da natureza, o
artificio organico e admiravel, que clla empregou para o conseguir, e
que nos deixou coberto de urn veu mysterioso. Tudo isto se encerra
^iquellas palavras: Etfactum est ita.

MEM. DA, ACAD J ,

a
CLASSIC— J. H. V. I. 5
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§ 2." Quanto a primeira parte direi que, se a Divina Sabedo-

ria nSo conhecessc a necessidade da reproduccao por sementes, escu-

sado fora determina-lo assim tao explieitamente; porque mais simples

cousa seria a reproduccao por botao, como se ve em muitas plantas e

arvores; mas era entao preciso que as cspccics vegetaes fossem eter-

nas e indestructiveis, cousa impossivel, que o inesmo Deus nao podia

I'azer; pois elle so 6 ctcrno. Como isto, porem, pertence a metaphy-

sics, Mo serei mais extenso, a bin de me occupar da parte physica,

isto e, da geracao vegetal. Mas sera possivel, e sera licito entrar no

santuario da natureza, e levantar, ao menos, uma ponta do vcu com

que nos occulta o mysterio ja dito da gcracao? Parece-me que sun,

porque se tracta de cousas materiaes; quanto ao possivel, faremos as

diligencias.

§ 3.° Entre a vida vegetativa e a vida animal ha tantos pon-

tes de contacto, e na faculdade reproductiva tanta semelhanca, que nao

sera" fora de proposito comparar a gcracao dos animacs c dos vegetaes

uma com a outra, ncm servir-mc dos exemplos de analogia, que po-

der aproveitar dos primeiros ditos. A csle respeito ja disse Mr. de

Buffon «et plus on fera d'observations; plus on se convamcra,

qu'entre les animaux, ct les vegetans le Createur n'a pas mis de ter-

me fixe que ces deux genres d'etre* organises out beaucoup plus do

propriety communes, que dc differences re'elles, que la production

de l'animal nc coute plus, et peut-etrc moins a la nature que celie du

vegetal qu'en general la production des etrcs organise sne le coute

rien et qu'enfin le vivant ct l'anime, au lieu d'etre un degre meta-

physique des etres, est une propriete physique de la maliere. » (Jhs-

toria Natural de Buffon, torn. 3." pag. 24.) Traduccao. Quanta* mais

observacoes se fizerem; maior conviccao havera, (pie entre os vegetaes

e os -animacs nao poz o Creador um termo fixo; que estes dois gene-

ros de seres organisados tern mais propriedades communs do que dif-

lerencas rcaes; que a produccao do animal nao custa mais, e podc ser

que menos a natureza do que a do vegetal; que em geral a produc-

cao dos seres organisados nao lbe custa nada, e que cm fun tudo aquillo

que e vivo ou animado, em logar de ser urn grao mcthapbysico dos

seres, e uma propriedade pbysica da materia. Por conseguintc, iun-

dado'em tao respeitavel auctoridade, ^oino 4 a de Buffon, cu vou inos-

trar os esforcos do espirito bumano desde tempos muito rcmotos,

para cbegar a saber alguma cousa era nossos dias; mas sere, brevis-

simo, atlendcndo aos cstreitos lirnites desta Meinor.a.

§ 4
." Platao, esse grande Closofo da antiguidade, engoliando-se
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m metaphysica, dizia—«Quo a essencia de toda a gcracao consistia
na harmonia do numero tres; ou do triangulo, isto e, o que gem;
ilquelk que e gerarlo; c o donde foi gerarlo. Que a suecessao dos in-
dividuos nas cspccics nao e mais do que uma imagem'fugiliva da eter-
nidade immutavel desta harmonia triangular, prototype universal de
todas as geracdes Se o leitor percebe o que isto quer dizer, eu
por mim confesso que nada cniendo, e deixarci ficar em paz o illus-

tre Auctor com o sen triangulo e com a sua harmonia. Hippocrates,
se tivesse um bom microscopio talvcz dcscobrisse a verdade; pois a
sua oniaiSo era a seguiutc: « Que o esperma animal do sexo masculino
era uma secreoao das partes mais fortes e mais cssenciaes do corpo
liumano. Esta idea ja e de um filosofo de bom senso, e tudo o mais
que eile imagmou acerea do feminino e da maneira por que se gera o
feto, etc. dcnotam am gfasde lalento. Aristotcles, empregou o seu
tempo e vasto engenho cm fazer numerosas investigacoes acerea da
geracao, e deltas concluiu que, somente o esperma masculino era aquelle
que eontinha o principio prolifieo, c que o feminino nada produz, (pie
se possa reputar como tab Averroes, Aviccna, e muitos outros filoso-
los da escola de Aristoteles, negaram tambein ao animal feminino a
faculdade prolifica, c com lacs razoes, que por muitos annos fieou pre-
valccendo aquella doutrina. Harvey ou Harveu, a quern devemos a
primeira descoberta da eiVculacao do sanguc, pcrtcndia, que lanto o
homem como todos os animaes viviparos e oriparos procediam ou se
geravam dentro de um ovo: csta opiniao tambein teve sequazes, e se
conservou longo tempo. Malpighi, tendo observado com a maior atten-
eao a cieatricula dos ovos de gallinha nao gallados, e eomparando-os
com os gallados e fccundados, aehou que a cieatricula dos primeiros
nada mais era do que uma maucha irregularmente circumscripta, e
que no cent.ro desta se distinguia um corpo globuloso, como uma mole,
que nao enccrrava cousa nenhuma organisada; nos ovos fccundados,
pelo contrario, a diia cieatricula era maior; o ponto branco de Har-
veu (o ponto fecundado) asscmelbava-se a uma bolsa com o felo den-
tro, o qual se distinguia hern por causa de scr a membrana do am-
nios transparente; passadas seis boras de incubacao ja se via distinc-
tamente a cabeca do embriao pegada A espinha dorsal etc. . . . Neste
estado de cousas foi quando o aperfeicoamento dos microscopios fez,

descobrir os anrmafeulos espcrmaticos.

§ 5-" Appareccu Buffon, como um astro luminoso das scien-

cias nafcuraes, o qual logo fez numerosas experiencias e descobriu as

segumtes cousas, a saber: 1.' No esperma de todos os animaes desco-
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briu com o microscopio tins filamcntos a semelhanca de ramos vege-

taes sem folhas cheios dc nos, c destes nos sabiam para fora, e sc des-

pegavam um globulos vivos, que se moviam com muita rapidez. 2."

Estes mcsmos giobulos divisou o sabio Auctor na infusaodos pim-

polLas de mais de vinte espccies de vegetaes, e referindo o que entao

lera no Jornal dos Sabios, pcrtencente ao mez de Agosto do anno de

1678, diz «Que Mr. Huguens vira os mesmos animalculos infusivos

na pimenta; na seva dos olmos, c na scmente dos coentros. (Historia

Natural de Buffon, torn. 3. pag. 352.) 3." Fez mais o distineto Natura-

lista varias infusocs de carne, e ncllas descobriu os mesmos auimal-

culos; elle (Buffon) e M. Nccdham, para se desenganarem se aquelles

ditos pontos vivos seriam destruidos pelo calor, assaram uma pouea

de carne, e depois fizeram infusocs dclla, e viram novamente os mes-

mos animalculos. (Dito torn. 3. pag. 378 e seguintes.)

§ 6.° Eis aqui pois as moleculas organicas da natureza, indes-

tructiveis e sempre vivas, tanto nos corpos animaes como nos vege-

taes; tanto na seva destes como na semente; a electricidade anima-as,

e como que lhes da uma vida nova. M. Cross em Inglaterra, com a

sua pilha voltaica dc colossaes dimensoes, quando applicava o fio do

conductor positive, ou do fluido positivo ' as superficies de muitos

corpus incrtcs, como a terra, as telhas, lijolos, pedras de granito etc.

Jhzia desenvolver as moleculas vivas, levantavam-se, moviam-sc, mis-

1 A palavra electricidade deriva-so do grogo, on do tcrmo, electron, que signi-

fica Alambre; porque primciramente se obscrvou, que esfregando-o sobre um estofo

attrahia as arestas e miudos fllamentos; depois se descobriu que csfrcgando coni a mao

una ]enf;o de seda bem secco, um tubo de vidro, o tacre, o azeviche e a resina, tam-

bem nestcs corpos se desenvohia a nicsrna electricidade; a qual attrahia primciramente

os ditos corpos lenucs, arestas, fllamentos etc. e depois os repellia. Franklin, para ex->,

plicar estes phenomenos, suppoz que um corpo muito earregado do fluido electrico sc,

ocvia fchamar posit/ivaw.ente earregado, c que neste caso attrahia aquelles que tinham

menor porcao do mesmo fluido, os quaes se deviam denominar negatives ou menos car-

rcgados; outros flsicos denominarem o mesmo fluido vitreo, quando era mais forte,

e resinoso, sendo mais fraco; Dufay suppoz que todos os corpos tern sobre a sua super-

ficie um fluido electrico natural composto dos dois fluidos, positivo, e ncgalivo, ou por

outro norac, vitreo, c resinoso :
era, se o vidro, couvenientemente isolado, como esla nas

raachinas electrieas, for esfrcgado com forca cntre cochins do couro cobcrlos de uma
amalgama mctalliea, desenvolvo a electricidade vitrea, e sc lhe aproximarcm outro corpo

ifualqucr soraente com o seu fluido natural, a parte deste, que 6 resinosa, se accumulara

em frente do vidro por influencia, e sera decomposta, recebendo fluido vitreo. Em quatito

o rcccbe ha attraccao; mas depois disto, o dito fluido natural do corpo apBoximado flea

tambcm vitreo, c segue-se a rcpulsao por serem ambos os fluidos da rncsina natureza.

Esla hypothese de Dufay pouco differe da de Franklin, e nao passa de uma hypothese,

so e vcrdade indubitavel a existencia do fluido electrico, e que elle umas vezes attrabe,

outras rcpclle os corpo,s,. que se aproximam do vidro clectrisado.
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turavam-se etc. a mancira dc resurgidas, e tanto que desviava dellas
a corrcnte galvanica, amorteciam-se, e ficavara inactivas. Eu nao tenho
presentc a obra ou Mcinoria de M. Cross, que em Lisboa me emprestou
o meu intimo amigo, e illustre Collega, o Sr. M. J. M. da C. c M, hoje
ialecido, por quem sempre conservarei as mais saudosas recordaeoes

:

nao posso, pois, fazer uma exacta citacao; parece-me (pie me reeordo
hem; mas eomo a memoria d labil, tambem e posoivel cnganar-me em
alguma co.usa, sera que par isso deixe de scr exacto o phcnomeno ob-
servado. Quando li aqucllas observacoes de se deseobrircm as molecu-
las vivas e organicas em materias inertes e seceas, so podia conceber
semelbante rcsultado lembrando-mc que cllas poderiam estar mettidas
uos poros daquelles corpos, ou pegadas a poeira adherente a elles; por-
que de facto Leawcnhoek dcscobriu na infusao da materia barren ta e
pegajosa, que adhere as telhas dos caleiros dos telhados os mais nola-
veis ammalculos rotiferos, que sc podem imaginar; pois tern duas e as
vezes quatro rodas dcntadas unidas a cabcea, e que rodam sobre os
sens cixos, eomo as das earruagens. Assim que sc evapora a agua da
mfusao, elles (ditos ammalculos) beam dormenlcs, e assim podem per-
manecer por annos, e tornar a reviver cm outra nova infusao. (Vcja-se
a Physica Recrcativa dc M. Julia dc Fontcnelle, quinta edieao de Paris
do anno de 1836.) Ja que toquei neste objecto, c para melhor expor
a mmba opmifio, referirei a nolicia, epic da a mesma obra eilada, de
outros ammalculos infusivos; a saber: Os graos de pimenta infundidos
na agua por alguns dias, e vistos com urn microscopio acromatieo, dei-
tam lora de si uns animalculos semelhantcs as centopeas corn tuna in-
hnidade de pes, c com umas scdas compridas em forma de cauda; na
infusao da avea, c da pallia descobrcm-se outros animalculos seme-
lhantcs na figure aos ovos das formigas, e alguns com formas de gar-
rafas, outros dc bexigas; c nao obstante naolercm pes nem barbata-
nas, movem-se com rapidcz, e rodam sobre si mesmos dando mais de
ceni voltas por minuto, outras vezes tomam o movimento progressist.
N'outras infusoes vegetacs ou animacs descobrem-se outras espeeies
destes ammalculos denominados prolhcos, cm razao de variarem de
forma a todo o momento; igualmente apparcccm os voimsc, os bra-
chums, e os voHkc/les. No po da casea do qiteijo, ou codea, e na das
Iructas seceas, ve-se, por meio do microscopio solar, uma multidfio dos
sobreditos animalculos, hem organisados, e muito vorazes, de niodn
que os mais fortes comem os mais fracos: cu tive oecasiao de os vet
rmutas vezes em Lisboa; tern quatro pes, c nas pernas trazciras lia-

zem sempre apegados alguns ovos, os quaes vao largando ao passe*
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que vao andando; destes sahem logo novos animalculos; estes crcsccm

em poucos instantes, ajuntam-se a trcs c a quatro, e devoram os paes;

mas logo produzem a sua geracao, que bem dc prcssa os devora a el-

les; toda esta sccna se passa em menos de cinco minutos. Nao ha il-

jus'ao nenhuma nisto que digo; porque o microscopio os jigurava da

grandeza de urn feijao, e os ovos bem grandes como aljofarcs miudos:

o dito microscopio ^olar, em que vi esta maravilha, e outras mmtas;

a circulacao do sangue com distinccao do flo de globulos vermelhos,

e outros brancos em scparada ficira; a cristalisacao dos saes etc., es-

teve patente ao publico por muilo tempo na Praca do Pelourinho era

Lisboa, aonde muitos espectadores viram o mesmo que eu vi.

§ 7.° Dc tudo isso, que deixo escripto, deduzirei os seguinles

corollaries. 1." Nao se pode duvidar da existencia das molcculas orga-

nicas; nem de serem ellas vivas, indestructiveis, e tendeatcs a aggre-

p-arem-se c combinarem-sc entre si, por lei clerna do Todo Poderoso,

para formarem toda a qualiclade de seres organicos vegctaes e ani-

maes, que poderem existir e propagar-sc, bem como os rudimentos

destes mesmos seres, que nao chegam a format especies novas e per-

raanentes. 2." Eslas mesmas molcculas ja sao aggregates dosatomos

elementares. 8." Os animalculos infusivos nao passam de rudimentos

de animaes a maior parte das vezes; mas em muitos casos, se acha-

rem thalamos convenientes ao seu desenvobdmentd, e pasto apropnado

i sua existencia, formam especies vivas ou animadas, que beam ador-

nando este admiravel mundo. conde dc Button era de opiniao que,

havendo execsso de molecuias organicas dentro do corpo dos animaes,

estas podiam aggregar-se e dar nascimento as tenias, as escandes e

aos vermes, que se tem acbado nas vcias, no figado,
2
e nos senos do

cerebro; o mesmo Auclor dizia (pag. 451 do torn. ,'!.") que as ditas mo-

lecuias organicas, ou animalculos dos espermas, mudavam de forma,

fazendo-se cada vez mais pequenos ate ficarcm somente uns pontes

vivos, e que, quanta mais pcquenas cram, mats activas se lomavam;

que por isso podiam ser causa das fcrmentaeoes; dos venenos; da hy-

drophobia etc., c que de facto a infusao das drogas vegctaes veneno-

2 Esles ahijnaes faziam (com razto) admirar fjiristiano Tfaeopbiio Salic e por

isso elle escreveu o seguinte «MulUc etiam adhuc alias adsunt rationes opinioni vul-

gar* contradicentes, e qtiibus unam mihi dumtaxat Iiceat adferre, scilicet, vix esse cre-

dible base extrinsecus in corpus delata ova absque omni noxa concoqui sanguinique

adsimilari posse, quod tamen fieri oporterel, quem experienlia evincant muitos verrrm

extra canalcm intestinorum, e. gr. in hepate, in cerebro morari, atque imnfanhbm jam

rncem natts, quin in abortibus ipsis habUare!. . » (Christiani TUeophih belle, Medicina

Clinica. Edicao de Hamburgo de 17S8).
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sas moslravam uma infinidade dcstcs pontos vivos; por eonseguinte
a cxistencia desta materia viva fica bem dcnionstrada ; vejamos agora
como se formam os novos seres, os fetos, e as scmcntes vegetaes.

% 8." Estamos cm lim ehcgados ao ponto mais hnportantc, a
que eu pcrtendia conduzir o leitor. Na espeeic humana, e nos animaes
de maior perfeicao organica, logo (pie o sen eorpo tem chegado ao
estado de suflieiente crescimento, antes mcsmo <dcste se completar,
principia a haver grande abundancia, e mesmo exccsso, de substan-
tias organ icas, e dessas moleculas que as formam; estas sao levadas
continuamente pela torrente da circulaoao a todas as partes interiores
e exteriores do mesmo eorpo, sem ncnlmma cxccpcao, por mais deli-
cadas e tenues que sejam, e cada molceula organica nova deita fora
outra das antigas, e Gca no sen logar; aquellas que sao desloeadas sa-
lient fora do organismo pela transpiracao insensivel, vao metter-se na
massa universal da materia viva do macroscosmo (grande mundo) para
logo entrarem na organ isacao d'outros seres animaes ou vegetaes. Es-
tas substaneias ditas sao muito consideravcis ; Sanclorius as descobriu
por meio das suas expcriencias, que repetiu pelo espaco de trinta an-
nos, e assim mesmo nao pode chcgar a todo o rigor da exactidao, a
que depois as levaram Dodard na Franca; Keylm Inglaterra; .Bryan,
Robertson, e Rye na Irlanda; cm fim Lavoisier e Segwm foram, se-
gundo parece, aquelles qucprimeiramente distinguiram as emanacoes
da pelle daquellus (pie sao pulmonarcs, e avaliaram a quantidade das
primeiras. Resulta pois das suas importantissimas expcriencias, que o
maximum das substaneias derramadas no ar ambiente por individuo
huinano, c por tcrmo medio em cada vinte e quatro boras, somente
pela accao da transpiracao cutanea, e de 1:69!) milligramas por minuto-
o minimum^ 68-9-1 o medio de 1:114, e nas preditas 24 boras b647
gramas (mil seiscentos e quarcnta e sete gramas) ou do nosso peso
port.igucz arrateis 3:&80, ou c.n muncros redondos trcs e meio. Ora,
sendo as moleculas organicas tao miudas, que passam a travez dos po-
ros do nosso eorpo sem nos scntirmos nada ncm as vermos, quantos
nulhares de milhoes de milhoes e prcciso que saiam para fazer o peso
de trcs arrateis e meio? E nao se diga que sao vaporcs essas substan-
eias, que perdcinos pela transpiracao insensivel; sao partes eorporcas
naquellc estado de pontos vivos ja prcvisto por Buffon, c por iaso urn

veneno activissimo logo que se accumulcm n'um espaco confinado,
ainda mcsmo com bastante ar, como se prova dos seguintes factos. O
Vicc-rci dc Bcngala tendo aprisionado a guarnicao de uma feitoria in-
gleza, que se compunha dc cento quarenta e cinco homens, e uma mu-
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Iher, todos fatigadissimos, e alguns feridos, mandou cncerra-los numa

prisao dc dezoito pes de largura, e outro tanto de comprimento, fecha-

da com fortes muralhas, e que so tinha duas janellas abertas; o ar cor-

rompeu-se logo; o calor augmentava de minuHo a mlnuto; aquelles que

cstavam mais desviados das janellas perderam logo a reSpiracao, e cn-

traram n'um dclirio furioso, qucixando-se de sedc insaciavel, e pedindo

iigua com grandes alr-ridos; dcram-lha em pequcna quantidadc, e sobre

oik se lancaram em tamanho tumulto, que muitos delles ali morreram

abafados; em menos de tres boras falleceu a terca parte dos outros; os

que restavam entraram numa desesperacao horrivel, indicando-a po-

los seus gritos e gemidos; em fun abriram-lhcs a porta, e sahiram da-

quelle carccrc internal vinte e tres pessoas, resto das cento quarcnta

e seis que la tinbam mettido! No anno dc 1559, por occasiao

de sentenciar uns criminosos n'um tribunal de Oxford,
3 aonde havia

grande aperto de concorrentes, muitos destcs, e os proprios juizes, mor-

reram subitamente; a mesma cousa acontcceu em Tauton, segundo

xefere Limerman no seu 1'ratado da Experiencia, torn. n. pag. -371. M.

Spalcmzani, em suas observacoes acerca dos animacs c vegctaes encer-

rados no ar, cap. 3.° pag. 280, e depois dc ter demonstrado, que a

diminuicao da elasticidade do mesmo ar nao e, nem pode scr, a causa

da morte dos mosmos animacs i'echados cm local conlinado; obser-

vando tambem a promptidao com que elles morrem expostos aos va-

pores mephiticos, suspeita (fundado em muitas cxperiencias) que esses

vapores, actuando coiuo um subtil veneno, vao atacar todo o systema

nervoso, e Ihe destroem a sua energia rcpentinamente. Em flm, por

incio da regencracao continua, consegue a natureza fazer viver bo-

mem, o corvo e o elefante, cem annos, as vezes, c podcriam durar mi-

Ibares delles, se clla mesma lhe nao pozesse limites na dureza ou pe-

trificacao dos ossos, que faz obliterar as veias, que os nutrem, e desar-

ranjar assim a harmonia do organismo. Nos vegctaes a dureza do Je-

nho, e a sua podridao, e a causa da sua morte, na maior parte dos ca-

sos das especies maiores; arvores e arbustos. Se ha tantas doencas, que

abreviam a vida dos homens, a ignorancia delles e' a causa disso, met-

tendo-se nas igrejas infeccionadas polos cadaTcres das scpulturas, sern

a necessaria ventilacao, apinhoando-se ali som rellexao, nem considera-

cao nenhuma; atulbando os theatros, aonde tambem a falta d'arte ac-

< V'cja-sc a traduccao dos Elcmenlos de Mcdicina Pralica dc Cullen, vol. 1." ediQ.

de Pan's do anno dc 1785, pag. 59, c nesta o addilamcnlo ou nota dc Mr. dc Bous-

quiMon

.
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cusa os architects em quasi tudo quanto all so ve; mettendo-se nas
embarcacoes em demasiado numero; accumulando-se nos andares so-
brepostos das babitacoes das grandes cidadcs; cm iim, auintando-se nos
exemtos em grandes massas, e por isso dfi tudo isto se originam im-
mensas enfermidades, prineipalmente as febrcs typboides, que devoram
tanta gente. A mesma ignorancia humana vai tambem ser nociva aos
animaes domesticos, encerrando-os em estreitos curraes e lojas sem o
ar noccssario a sua existencia; ncm os arvoredos cscapam, semcando-os
«>u plantando-os tao espessos que, por falta da ventilacao precisa, se
desenvolvem nelles as epidryadas ja descriptas antecedentemente.

,§
9.° Ora, daquellas moleculas organicas, que por via da pre-

cisa c admiravel regencracao continua, acima dita, vgo sahindo de to-
dos os orgaos corporeos (sem excepcao de nenhum) e que vera amol-
dadas ao molde interior, reserva a naturcza uma abvndantc poreao
para os espcrrnas animaes, tanto nos individuos masculinos como fe-
mimnos e as deposita em rescrvalorios adequados ao seu fim, aonde
nao podem permanecer por muito tempo em razao de sercm vivas e
activissimas: primeiramente se aggregam e ibrmam esses amioalculos
nueroscopicos, ja ditos acima, e depois desaggregam-se e convertem-se
em pontos vivos, que pela sua actividade podem causar, e de facto tem
causado, gravissimos incommodos, doencas, c ate a mesma mortc. ar-
tigo, que se acha na Hist. N. do Buflbn. torn, u, pag. 98 dosseus Addi-
tamentos sobre a puberdade, e digno de ser lido; prineipalmente para
prova da opiniao que sigo, e de que vou occupar-mc acerca de ser a
electricidade o agents que mais Jlgura nos actos da gcramo. Nao cs-
tranhe o leitor de tratar eu tanto por miudo da geracao animal, quando
tenho por objeclo a vegetal; faco isto para daqui tirar provas e argu-
mentos; porque a naturcza emprega os mesmos mcios n'uma e n'ou-
tra, pelo que respeita a parte cssencial da formacao do feto, e do em-
bnao. Embora Aristotcles, Jvcrroes, Avicena, e muitos lilosofos urn
pouco mats modernos, ncguem ao animal feminino a faculdade proli-
iica, eu digo que nao so a tern; mas que era absolutamente impossi-
vcl formar-se o feto se a nao tivessem ; os argumentos delles sao sub-
tfs; mas sopbisticos, c o mais forte <

: o scguintc. Dizia Aristoteks \

Mr. do Buffon, querendo rel'uiar'os argumentos de Aristotcles achou-se cmba-
ragado com o sen sophisms, (que alids me parece feito de boa (6. o sem maliciosa in-
tend de enganar os leitores); pelo que apenas disse «que o facto de ser proliflco o
esperma feminino era uma questao de facto. » Acontccc isto algumas vezes aos mesmos
grandes lalentos e grandes tilosofos, como era o Auctor dito, apesar do haver os mais
I0"es argumentos contra a erronea doulrina de Aristotcles.

MEM. UA ACAD ! * CLASSE._ T< ii. p> J, 6
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« que se o animalfeminino tivesse afaculdade proifictt, die gerana por

si mesmo o feto, visto ter-lhe a natureza conccdido o Jiuxo menstrual,

para o nuU, : o utero para o eneerrar e canter. . ****** est*

em passar por alto, scm dizer nada accrca dos mem por que a d
,

a

natureza faz aggregar as moleculas precisas para crcar urn novo ente

setcl an c ao
b

3ai

b

e a mai, nao somentc nas iormas

a ITnas interiors, e como lhe commumca os dcfcitos de orgamsmo

e as doencas de geracao. Este, que e o ponto important.ss.mo da ques-

ts*, nao foi tocado, c compete-me explica-lo. As molecufes orgam

m

do esperma masculino devem, nccessariamente, estar elcctr.sadas em

mats ou positivamente, e as do feminino em menos, ou negativamente;

por esta maneira, quando se encontram umas com as outras, a mo-

lecula pertencente a cada orgao corporeo, e que o represents* por estar

amoldada a ellc, attrahe com toda a cncrgia electrica a molecula cor-

respondente feminina, e depois da combinacao repelle todas as ma.s;

pornue esta e a lei da electricidade. Por esta forma a geracao e ins-

Ltlnca, e semelhante a cristalisacao dos saes a qual podemos ver

com os nossos olhos corporeos; nesta o podcr da attraccao ch.mica e

sufHciente para nma molecula da base salinavel attrahir a correspon-

dent!) do acido com tanta regularidade, que semprc conservam a mes-

rna forma propria e respectiva a cada uma das especies conhecdas.

assim o byd'rociorato de soda cristalisa em cubos agrupados, fonnando

pyramides quadrangulares e concavas algumas yeses; o acido citrico

cristalisa em romboides betu pronunciados; o oxahco em prismas qua-

drilateros com faces ou panos alternativamcnte largos e estre.los, etc.

Se pois a affinidade cbimica e sufficiente para fazcr esta obra adnu-

ravel; por que razao o nao seta a affinidade electro-cb.m.ca, A natu-

reza nao faz milagres, serve-se de meios physicos suje.tos as leis eter-

nas do Todo Podcroso; c que outros podera empregar melbores que a

electricidade? As provas que posso dar, de ser isto assim como digo,

sao todas tiradas por induccao de muitos iactos observados; mas nao

sao temerarias nem absurdas, sao admissive!* em filosoba, como ja fica

declarado na quarta regra de filosofar do grande Newton, que serve

de epigrapbe a um dos capitulos antecedentcs desta Memor.a. A elec-

tricidade latente excita-se e dcsenvolve-se na superficie doscorpos, quan-

do se aproximam a outros electricoS de di versa denominacao, isto <\

acmelles que tiverem electricidade positiva cxcitam-se na presenca e

proximidade dos que a tiverem negativa principalmervte mtermediando

um liquido apropriado: tudo isto se acha nos espermas animus. Mu-

te, dos actores racionaes, masculinos e femininos, tern v.sto e sentido
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intenormente no acto da geracao flammulas luminosas e faiscas electri-

cas nos sous olhos; o brilbar cxlraordinario dos mesmos olhos dos ani-
niaes masculinos irracionaes no sobredito acto indica tambcm o des-
envolvimento elcctrico; e naquellas especies que a natureza dotou de
uma grande faculdade prolifiea, como sao os gallos, mostra a sua curta
vida e frcquentes apoplcxias, que a medulla cerebral se arruina por
causa das mui rcpetidas cxcitacoes electricas. Por conseguintc de tudo
isto se inferc que a natureza tinha absoluta neeessidade de crear o
animal feminino e de o dotar de tantas graeas, nas especies racionacs,
para Pjzer essa bem conbecida impressao repentina nos nervos opticos
do entc mascubno, c produzir as cxcitacoes electricas, que se Ibe se-

guem. Parece que, entre as especies irracionaes, e o animal maseulino
aquelle que a natureza escoihcu c dotou de maior bclleza c formosura
para causar as impressoes prcditas no feminino. Podera causar alg-u-

ma duvida esta minba bypotbesc no animo dos lisiologistas, quando
considerarem sobrc a formacao dos orgaos sexuacs masculinos e femi-
nmos com as suas dcpendencias; mas uma excepcao que abi ba con-
iirma ainda mais a mesma bypotbese; a saber: Quando a molccula
organica, amoldada ao molde interior das partes componentes de cada
um daquelles orgaos, nao encontra a sua analoga correspondentc no
acto repentino da formacao do i'clo, elk por si so forma o nucleo, e

attrahe os sobejos, c ja' indel'ercntcs, da massa organica geral para com-
pletar os ditos orgaos; as vczes, cm easos muito raros, ha seu crro
nesta organisacao, talvez por excesso ou por excitacao diminuta, ajun-
tam-sc as moleculas dos dois sexos, c por isso apparecem os herma-
])broditos, nos quaes se obscrva que nenhum dos orgaos sexuaes e per-
feito.

% 10.° Resta-me ainda provar com varios factos que, de cada
argdo ou parte animal corporea sake com effeito uma molecula orga-
nica, amoldada ao molde interior: cu provarei esta minha assercao com
as minhas proprias observacoes, e tambem com alguns outros factos

bem conhecidos de toda a gente. Existiu no caes do Pinbao um ho-
mem, que era feitor dos armazens da Companbia dos vinhos, e que
se cbamava }>or alcunba o scm denies; porque nunca os tcve; casou,

e tcve um filbo, que tambem sabiu sem dentes como seu pai; bouve
nesta frcguezia de Villarinbo de £>. Romao um individuo do meu co-

nhecimento, chamado Joao de Barros Cbercna, o qual tevc as bcxigas

naturaes, e destas ficou ccgo do olho dircito por causa de uma nevoa

•'spessa que nellc Ibe Ocou, c as palpebras deste mesmo olbo Ibe li-

caraa tamlx;m um pouco defeituosas; casou, e teve duas iilbas e um



44 A EPICENONIA

filho, que ainda sao vivos. Maria, uma das filhas ditas, sahiu de nas-

cimento corn as palpebras pegaclas nas extremidades, tcndo somente

uma pequena abcrtura no centro; ran habil cirurgiao do Laraego fez-

lhe uma operacao, e ficou sem o defeito dito; a outra filha, chamada

Anna, sahiu tambcm de nascimento com o olho direito ccgo de uma

nevoa, como tinha seu pai, e filho, ehamado Antonio, Icm os olhos

perfeitos. N'uma freguezia, visinha e distaute desta nma legoa, co-

nheci ran abbade, que teve uma creada ou ama rapariga, c passados

alguns mezes achou-sc gravida; ella accusava o abbade; estc negava,

e poz fora de sua casa a nova Agar; em lira, ella deu a luz uia me-

nino, que sahiu com scis dedos em cada mao, como tinha o dito abba-

de, o qual ficou assirn convencido de ser seu pai. Todos sabcm (pie

os caes de perdiz sanocos (de rabo cortado) casticando com cadellas

sanocas geram.cachorros sanocos. Todos conhecem que varias moles-

tias, como a gota, a elcphantia, a tisica, o virus venereo, e outras

muitas, se communicam pela geracao, c ate mesmo os defeitos da sur-

dez e da gagueira. Ora, como podcria tudo isto acontecer, se nao sa-

hissem de cada parte do corpo humano as molcculas amoldadas a essa

parte? Pelo que respeita a concurrencia do animal masculino e fcvm-

nino para a geracao do feto, claramente se ve nos mulatos filhos de

paes, um branco e outro negro; nos animaes domesticos pela mistura

das cores tanto do pcllo, como das pennas das aves; e nos ibridos pela

mudanca de especie, c de forma de corpo. Parece-me que disto nin-

guem pode duvidar. Uma prova, porem, das mais fortes que jtode

haver, para confirmar a minha hypothese da geracao instantanea pelo

effeito da attraccao elcctro-chimica, e essa excepcao dos hermaphrodi-

tos, de que fiz mencao no %. antecedente: eu, e meu amigo e colfega

Manoel Goncalves de Miranda, ja falecido, tivemos occasiao de ver um
menino androgino em Sines no anno de 1824 a 23 de junho; o dito

menino ainda era de leite, e teria novo mezes de idadc; elle tinha a

vulva bem configurada, e nos labios della mettidos no interior os dois

testiculos, que se conheciam apalpando com os dois dedos pollegar e

index; a via estava mcltida por baixo da pelle, e sahia a glande duas

pollegadas abaixo do embigo; por esta e que ourinava, e por isso nos

pareceu que prodominava o sexo masodino. Se nao bouvessem estes

abortos nao conheceriamos com tod;? a certcza, que o esperma fenn-

nino e tad prolifico como o masculino, v, (pie a geracao do feto c

instantanea, donde procede algumas vezes, ou por demasiada elec-

tricidade positiva masculina, ou por lalta della, predominar a femi-

nina, e vircm algumas moleculas daquelles organs aggregar-se conlu-
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samcnte. A natureza, porem, tende semprc a perfeicao: os androgi-
vm e os ibridos 2

nao propagam; as molestias e os defeitos de orga-
iiisacao pouco a pouco se vao annullando, uma vcz que algum dos am-
maes geradores esteja perfeito e sao; porque as moleculas dos orgaos
perleitos se, misturam com as amoldadas nos defeituosos, c assirfl vao
reduzindo a menos os ditos defeitos ate os destruirem totalmente.

§ I 1 .° De tudo quanto deixo escripto ad;rca da geracao ani-
mal podtimos applicar a parte mais essencial a dos vegetaes, nao so-
mentc pela boa razao; mas ainda porque assim o aconselha o intelli-

gente Newton na sua segunda regra de filosofar, dizendo: Idcoquc
effecftmm naturalium cjusdem generis ecedem assignand.ee sunt causa:,
quatenus fieri potest. (Traduceao. Pelo que, ao effeito natural do
mesmo geuero se devem assignar as mesmas causas, tanto quanto po-
der ser.) Por eonscguinte a parte mais essencial da geracao vegetal e
a ncccssidade absoluta da concurrencia do pollen maseulmo com o pol-
len leminino para a formacao do embriao vep-etativo, e por argumento
de analogia, tirade da antecedente doutrina, dirci, que tambem o agertte
principal desta geracao e a attraccao electro-chimica, a fim de que <>

acto da predita geracao seja instantaneo ; alias, se as moleculas senii-
naes cahissem no pistillo, e fossem tor ao gcrmen confusamente, pro-
duziriam uma mola informe, nunca um embriao perfeito. Os antigos
ja tinbam observado, que as palmeiras tinbam {lores de diversas qi
hdades, e que umas cram masculinas 6 outras femininas, donde se se-
guia nao produzirem o seu fructo quando estavam separadas em gran-
de distancia; nao passaram, porem, desta observacao: veio MafoigM, e
observou muitos outros factos analogos em outros vegetaes; Crew,
eontmuando estas investigacoes, foi o primeiro que reconheeeu e ge-
neralisou a todas as flores das plantas o mesmo systema da neeessi-
dade dos orgaos masculinos e femininos, com a differenca de serem
algumas dioicas, isto e, de terem somente uma qualidade dos ditos
orgaos, e de ser precise que baja n'outras flores, ou dn mesma plant;;,

ou da mesnaa especic, os orgaos sexuaes de diversa denominacSo para
serem feeimdas. Linneu foi acpielle que tractou scicntificamente deste
importante objeeto, c que fundou o systema sexual bolanico; boje nin-
guem duvida da existencia das preditas flores dioicas, ncm de qae
lia outras monoicas, em <pie se acbam os orgaos masculinos e os fe-

2 Algumas exeepeoes ha, mas rarissimas, nosta regra geral; porque se loin ?!

algumas mulas gerarem; deve-se entender tambem, que a dita regra geral comprehende
somente as especies dos mamaes, e dos oviparos de sangue querite; porque nos insecti
ha muitos aadrog'inos, como sao os caracoes, oulros que por si s6 propagaffl etc.
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mininos dentro da mesma corolla: o pistillo, que esta no centre, e o

orgao feminino; os estames coroados de antberas, e que o rodeiain,

sao orgaos masculinos. Mas eu disse acima, que a necessidade da con-

currcncia do pollen masculino com o feminino era absoluta, e vou

agora prova-lo com um facto acontecido recentemente em JJsboa n u-

itia Jraucaria excelsa, que existe no jardim do Duque de Palmelta

ao Lumiar. Esta arrore era dioica e feminina, bem como outra que

ha no mesmo jardim, produzia amentilhos femininos, que ?p conyer-

tiam em pinhas bem configuradas; mas inuteis, porquc as sementes

nao eram fecundadas. No mez d'Abril do anno proximo preterite des-

envolveu amentillios masculinos, c tornou-sc monoica; o mesmo caso

tinha acontecido no jardim botanico da Univcrsidadc de Coimbra n ou-

tra Jraucaria brasikense, plantada ali pelo Doutor Brotero. (Veja-se o

Jornal da Sociedade Pharmaceutica Lusitana, segunda scric, torn. rv.

Maio, n.° 5, pag. 152 e 153.) Ora, cste esforco da naturcza prova

bem'o systcma que sigo; porque, se nao fosse nccessaria, absoluta-

mente, a concurrencia dos dois pollens masculino e feminino, podia

a natureza applicar o seu esforco a que as pinbas dessem sementes

productivas, assim como faz aos boloes dos ramus de certas arvores,

que pegam de estaca; mas assim nao sc podiam preencher os sens

altos fins do propagar os generos ate ao iim do mirado 3 por meio

dos embrioes; de crear novas especies; dp melborar c animllar as

doencas que adquirirem os cntcs yegetaes, e de chamar a attcneao

dos Sabios sobre estes admiraveis pbenomenos, para Hies mostrar as

cousas que elles ignoram. Eu nao posso proyar com tao fortes argu-

ments, como provei na geracao animal, os effeitos da attraccao elec-

tro-chimica, na formacao dos embrioes; mas sendo evidente, c ja pro-

vado. que para esta formacao e precisa a concurrencia das moleculas

oiganicas do pollen masculino c feminino, segue-se, neccssariamente.

que existe um agente fisico proprio c capaz de produzir a affinidade

electiva, e a repentina organisacao dos sobreditos embrioes; porque

or-3 Eu fallo do Brando animado c do vivo, isto e, dos anitnaes e dos vegelaes; p

que, logo quo o nosso globo tcrraquco pcrde ^ (um vinto c cinco avos) do calor que

tem; a agua sc gelara" e aio podcra ter logar ncm a circulacao do sangue nos ditos ani-

macs, ncm a da seva nos vegelaes; ora, o abatimento da linha inferior das neves per-

inanenlcs, que 6 progressive, bidica urn resfriamento igualmentc progressive, que e de-

vido a irradiaeao continua do calorico, muito excedente a absorcao dos raios caloritlcos

do sol, e dos mais planctas do sen cortejo. For ora, o calor emanado da terra durante

o estio e maior do que o do sol vinte e nove vczes, com pouca diffcrenca, no parallelo

<ie Paris, e quatrocentas noventa cuma vezes maior que o do sol dito, na estacao QOIH-

vern'o. (Memorias da Academia Franccza para anno de 1765).
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nilo sendo rcpentina converter-sc-hiam cm molas informes; por eon-
scgumtc, nao sendo ainda conhccido outro agente melhor do que o
JIuido electrico, e sendo elle capaz de organisar o feto animal, pede
a boa razao, que se assigncm as mcsmas causas a efl'eitos identicos.
Sir Humphry -Davy diz, que elle achara, por meio das suas expe-
riencias, que o trigo crescia mais deprcssa na agua electrisada posi-
tivamcntc pcla baleria voltaiea, do que na electmsada negativarnente,
e que por, outras experiencias feitas sobre a atmosphera se tern conhc-
cido estarem as nuvcns, ordinariainentc electrisadas negativamenle;
<londe se segue, que a clcctricidade da superiicie da terra e positiva,
o que clla reprcsenta o mais importante papel nas scenas da natureza.,
tanto no crescimcnto das plantas e descnvolvimento dos seus pimpo-
Ihos, como nos actos da geracao. M. John Davy, fazendo em Malta
por muitos mezes as suas experiencias acerca da electricidade, achois
tambem que a das nuvens era quasi sempre negatna, c a da terra
positiva, mcsmo em tempo sereno, havendo somente altcracao disto
em tempos de trovoadas; o objecto das experiencias era ran composto
gelatinoso de iodureto de potassa c de amido, c o dito iodurelo era
sempre precipitado sobre urn fio de platina posto em oommimioaeuo
com a terra, salvos os casos de terapestade.

% 12." Tendo pois demonstrado, que os embrioes se fcimam
pela concurrcncia das moleculas organicas do pollen masculino e fe-

ininino, como acima disse, mostrarci agora, e prova-lo-hei com »hi-

merosas experiencias, propriamente minbas, que as sememes nao sio
filhas, unicamente, da arvore ou planta em que se criam; mas sim
da rcpublica das arvorcs ou plantas da mesma espeeie, que forma
os pomarcs, olivaes, soutos, pinhacs, searas, bortas, jardins etc. O po
len masculino ou leminino, creado nas antberas das Bores, e tao abun-
dante, que enche o ambiente proximo dcllas, e vai mesmo a eomskfe-
ravel distancia de mais de seiscentas varas ajudado por urn veuto Ik-

voravel; quem passar por debaixo de urn souto do casianbeiros no
tempo das suas eandeas de flores, ha de eonheecr pelo cheiro o dito
pollen, e o mais e que se assemelha ao que lem o esperma animal
humano! Nos campos de milhao despegam-sc as antberas das bandei-
ras, e voao com o vento por cima de todos os gridros (carinas ou bas-

tes do dito milhao) cahindo por cima das folhas para l'ecundar as es~

pigas; as abelhas, moscas, borbolelas e besouros tambem o levain pe-

gado ao sen corpo, e vao fazcr diversas misturas noulras [lores. i\;f

inmha niocidade entretinha-me a eastiear os cravos para crcar novas
especies, e live-as lindissimas. Planlava craveiros meio dobrados da

m
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©specie roxa em tasos, por scrcm muito fecundos, e plantava tambcm

n'outros vasos cravos dobrados grandes das especics vermell.as, bran-

ras amarellas, etc. os quaes nao dao semente por tercm o pistillo aba-

fado com os petalos da corolla; mas tern antneras proldicas. No tempo

da florificacao, mandava mudar estes vasos para um local, muito des-

viado do jardim, collocava os vasos de cravos roxos no ccntro, c ro-

deava-os dos outros <vasos de cravos grandes dobrados, ou tunantes;

por fun colhia as sementes dos cravos roxos, e dellas fazifc grandes

alfobres. Conscgui por este meio ter cravos dobrados muito bellos; as

vezes, na mesma haste de um cravo havia quatro e cinco todos diver-

ts entre si. no variegado das suas riscas; tivc tambcni tunantes ver-

jnelhos com um segundo cravo por cima. Mas observei sempre, que

por uma duzia de cravos dobrados especiacs, a naturcza produzia cen-

ienares dc outros singelos; pelo ([uc fiquci conhecendo qpte a sua icn-

clencia e para crear plantas ou arvores robustas e fecundas, e que as

flores dobradas, e os pomos grandes, e de exquisito sabor sao umas

excepcoes raras. Ha mais de quarenta annos fiz uma grandc semen-

teira de carocos de pecegueiros denominados gdmendes, meracotoes,

pavias, calves, e abrccaroco, tirando-os de excellentes peccgos creados

»a ribeira de Paradelinha; desta sementeira apenas obtive uma espe-

cie nova optima, a que puz o noma de peeegos lodos, por ser o men

appellido; ontra sofrivel dos calvos, que sahiu com cheiro e sabor a ca-

ne! la e todos os mais cram yulgares e scmelbantcs aos que ha pelas

vinhas da sobredita ribeira. No anno de 184 7, depois de regressar de

Lisboa, achei nesta quinla, era que assisto, derroLadas as minhas ar-

vores fructiferas; mas vi muitos pecegueiros c ameixiciras novas nas-

cidas de semente a" discricao da natureza; dei ordem para que los-

sera cultivadas, e \£ lhes gozo os fructos, que sahiram melhores em

geral do que osdaantiga sementeira; entre esLes veio um pecegueiro,

pavia, que e uma mistura de gilmendc, c dc pa via amarella; 4 es-

pecialissimo, e digno de por a par dos peeegos lobos. Entre a mul-

tidao das ameixiciras degeneradas para abrunhos, appareccu .una es-

pecie nova e estimavel, por ser muito tempora e gostosa, a que puz

o nome de ameixa moscatel. Neste mesmo anno acima dito de 1847,

estragarain-sc as hortalicas por causa da estacao Ihc nao correr lavo-

xavel- espigaram extemporancamente os repolhos, que nao dcviam es-

pigar', como e bem sabido, e dclles guardei a semente com o fim de

ver as misturas e degenerates (pic della sahiriam, porque florcccram

no mesmo campo cm que havia esoigadas c florccidas as ironchas, as

.saboias, os broculos, e as couves gallcgas. Com cffeiton o segumte anno,
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entrc 800 couves proccdcntcs daquclla semen tc, so obtive duas espe-

cies novas dignas de estimaeao; uma destas era de tronchas (ou tron-

chudas) nmito melhoradas na grandeza e nogosto; pesavam desde 22
ate 24 arraleis cada uma; a outra cspecie era de coivoes da casta ciia-

mada couve gallega, os quaes execdiam a altura de um homem, cheios

de folbas muito largas e vistosas; todas as outras especies degenera-

:ram muito, c nao prcstavain; mas nellas se viam singulares misturas

de broculos e Ironchas, saboias etc.

% I 3.° As plantas, arbustos e arvores transmittem pcla semente

as suas doencas, as suas boas e mas qualidades, e ate mesmo os ha-

bitos adquiridos. Um caso de doenca transmittida, que tcnlio ainda

actualmente em dois malapciros dos cliamados de tres cm ramo, (por-

que sempre criam tres malapios juntos no mesmo pcdunculo) e digno

de memorar-se. Havia nesta minha quinta inn destcs malapeiros en-

Ire uma vinha n'um vallc humoso, e donde no inverno brota um bo-

ihao de agua; e provavel que por causa da demasiada humidade lbc

apodrccesse alguma raiz, ou a parte interior do tronco, donde proce-

deu a doenca de se fazercm bicbosos os malapios, quo produzia, de
modo que as pevides, e toda a cavidade em que ellas se enccrram, crea-

vam os vermes da fructa, vulgarmente cliamados carneiros; por acaso

havia um ou outro cm que isto nao acontecesse. Desta maneira nin-

guem fazia caso daquelles malapios, caliiam pelo cliao, e ali apodrc-

eiam; por flm seccou o malapeiro, e naseeram dois novos daquelles

fructos abandonados, que ficavam pela terra; um destes ficou no sitio

em que nasceu, c ali da fructo lia annos, o outro foi transplantado

para tcrreno cnxuto c muito bom, aonde tambem da fructo; mas os

malapios de am bos os irmaos tern a mesma doenca do pai, nao se po-
dem comer, e scrvern unicamente para dar aos cevados. Ha varias

cousas a notar ainda: o dito malapeiro velho, que adocceu, produzia

antes da doenca cxcellentes malapios gostosos, e sem defcito; depois

<ia doenca nao bouve mudanca na forma exterior dellcs; mas sirn na

interior, fazendo-se o paxenchima ou polpa desgostosa e dura. As ma-
cieiras da Siberia, habituadas a um verao muito curto, brotam na In-

glaterra com os primeiros dias amenos, que ali ha algumas vczes, e

depois as geadas da primavera ([U'>imani-lhes os novos rebentoes. Tc-

)dio uns lameiros n'um valle da (piinta, aonde sol cntra um pouco

iarde durante Maio, c no Estio ja d;i a sombra pelas tres horas da

tardc; milbao, que ali se cultiva, sendo seguidamente semeado do

mesmo que se produz, degenera e faz-se cada vez mais serodio, de

modo (jii(; nao amadurece senao em Novembro, e por isso custa muilo

MEM. DA, ACAD. l.
a
GLASSE. T. U. P. I. 7



50 A EPICENONIA

a seccar, e as canas fazem-se tao alias, que chegam a ler 18 a 20

palmos cle altura, cm razfio de ircm procurar o sol. Ja por Ires ve-

zes me tcnho visto obrigado a mudar as scmentcs, mandando vir de

Sobrados milhao de vciga do denominado orelha de lebre, porquc cs-

piga baixo, e ma is temporao, c cria tambcm canas mais baixas; isto

tern dado causa a duas observaooes acerca dos babitos das plantas; a

saber: l.
a O dito milhao de veiga conserva por dois annos os seus ba-

bitos, c por isso produz pouco nos lameiros; depois vai mudando, e

por espaco de cinco ate sete produz bem; mas dahi por dianie dege-

nera, e adquire o vicio supradito de se fazer scrodio. 2." O milhao vi-

ciado, ou scrodio, sendo semeado cm terras alias, conserva tam bem.

os seus habilos, c pouco produz nos primciros annos; depois vai-se

amoldando ao novo local, c perde a qualidade de produzir canas muito

alias, e de ser serodio.

§ 14." Tudo quanto deixo escripto nos paragrafos anteccden-

tes deste capitulo, tern por fim duas cousas muito importantcs; a sa-

ber: l.
a A necessidade de recorrer as sementciras bem fcitas, c com

tod os os necessarios eonhecimentos proprios de tao intcressante ob-

jecto, para regenerar as vinbas, sc por acaso as perdcrmos, e mesmo
ainda que cllas Ycnham a sarar; para tambem regenerar os pomares

de larangeira, os de pevide o caroco; os olivaes, o ate as searas. 2.'1

Para acautelar o caso muito possivel (se as vinbas morrerem) de vi-

rem os vivciristas estrangeiros trazer-nos navios carrcgados de videi-

ras novas dos seus alfobres, levar-nos muito dtnheiro, e deixar-nos

plantas doentcs. Isto que digo pode aconteccr, on por ignorancia dos

viveiristas, ou por dolo e malicia; porque as vidciras semcadas so

dao os seus fructos depois de doze annos de idadc, c por isso, quando

se chegasse a conheccr o cngano, (juc remedio lhes haviam de dar os

enganadosi* Semear allbbrcs com as scmentes das vidciras docntes

desta epiccnonia actual, vinha a ser o mesmo, (pie lazer uma nova co-

Ionia de casaes de genie tysiea e ieprosa. Para que haja bom resul-

tado destas novas sementciras, que eu tanto aconsclho aos leitores,

sera inclispensavel fazer o scguinte: Averigaar sc bavcra ainda algu-

raa vinha no mundo, aonde sc nao tenha manifestado esta doenca,

para de la mandar vir as semen tes;.dembro-me, que talvez ainda nao

ter^i apparecido no (]abo de Boa-esperanca, em razao de ser ali o ter-

reno muito adusto. i\a Palestina talvez aconteca o mesmo, e digo isto

por ver que as videiras adoeccm mais nos tcrrenos i'rios e bumidos;

eu estou convencido pelas tbeorias que sigo, de que nenhuma vinha

escapara; mas pode ser que venham a adoecer mais tarde, aquellas qw
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sSo indigcnas ao paiz cm que estivercm plantadas. Se nao houver ja

nenbumas vinhas saas, e preciso recorrer as labruscas, e ate me parece

este oicio mais seguro. E muito provavel, que na provincia do Minlio

apparecam algumas destas videiras uascidas por entre as silvas c ar-

bustos dos combros das iazendas, em razao de as semearem por ali os

passaros; tambem pode aeontecer o racsmo nas outras provmcias, e

ebegamos ao tempo de devcr lazer estas indagacocs com muito cui-

dado c boa diligcncia. Se appareecrem destas videiras, e preciso cor-

tar-lhcs alfuaiasparugens ou bacclleiros, se os tiverem, e planla-los em

bom terreno, dcsviado uma milba pelo menos de todas as vinbas, ou

parreiras doentes; em clles pegando (no segundo ou tereciro anno) de-

yem ser enxertados das suas proprias vides; porque assim se melho-

ram muito, c por (im observar o iVucto que dao, o <pial pode ser

muito bom ou degenerado; mas a fovea de diligencias, e de grande

numero de plantacocs de diversas videiras labruscas, algumas liao de

sahir de boa especic: em conseguiudo isto, procedc-se as sementeiras,

das quaes necessariamentc se bao de obter especies novas dignas do

serem propagadas por baceUeiro c por civxertia.

% 15." A oliveira, esta princeza das arvores fructiferas, abi se

apresenta na ultima decrepidez da sua cspecie, cobrindo-se de luto

para mostrar aos descuidadissimos cultivados, que ella esta proxima

do termo final, que lbe tern marcado a natureza. E bem difflcil agora

achar sementes, saas, que se possam semcar sem nenhuin cscrupulo;

mas pode ser (pie ainda baja algum olival aonde nao tenbam adoc-

<udo, aonde nunca entrasse a ferrugem, c pode ser tambem que nos

paizes donde cllas sao originarias, isto e, na Arabia, ou no territorio

de Jerusalem, ou na Palestina, baja algumas arvores perleitamente saas

para dali tirar sementes: estas investigates excedem as posses dos m-

dividuos ])artieulares, e somentc um govern© illustrado, e cuidadoso

do augincnto da riqucza ]niblica, e que podia faze-lo, ou alguma so-

ciedade agricola. A oliveira e tao antiga como a videira, a vellnce e

(pie lhe causa aqucllc acba(pie de perder a seva transpirada atravez

dos poros da sua casca, a qual se carbonisa no contacto do ar e da

luz; ben] sei (pie muita gentc, e ate graves AA., tudo attribuem ao

insecto (jue ali apparcee; mas nao tratarei d'isso; digo somente e acon-

selho aos agricultorcs, que podcrem collier alguma azcitoua de ob-

veiras perreitamentc saas, que a "deem a comer aos perns encerrados

n'unia palicada, ou pateo, ou ccrcado, ou cousa similliantc, e que de-

pots aprovcitem os carocos de mistura com o lixo dos mesmos perus,

afim de I'azerem alfobrcs de oliveiras em locaes apropriados para isso,



52 A EPICENONIA

dcfendidos dos gados, e bcm desviados dos olivacs doentes: os carofos

de azeitona, passando pela digeslao animal, perdem o azeitc, que Ihes

obstrue os poros, sao penetrados pela humidade da terra, e por isso a

sua pevide interior pode germinar; as oliyeiras de semcnte dao fructo

aos, doze annos de idade, e segundo a regra geral de todas as semen-

tciras, algumas sahirao espcciacs no mcio de centenares dc outras de-

generadas; mas dessas especiaes tira-sc pluma para enxertar as outras.

A maior parte das nossas larangciras tambem adoecem da contagiao

radical, pela mesma causa de terem sido propagadas por botao; nestas,

porem, ha muitas excepcoes de outras, que torn nascido dc semente,

e que sao bellissimas ; aquella, que havia no claustro do convento de

Santo Thyrso, e um exemplo do que digo; pois nunca vi ncsta especie

mais formosa arvorc: asseveraram-me os religiosos do sobredito con-

vento, que ella dava cada anno Ires a quatro milheiros dc laranjas;

quanto a qualiflade, affirmo eu que nunca as comi mclhorcs, nem tSo

succosas, nem de pelle tao fma. Se csta larangeira ainda existe (como

e provavel) nao se devia deixar perder uma so pevide daquellas que

produzisse; porque csta isolada, nao se mistura o pollen de suas flores.

com outras de ruim casta, c por isso ha tocla a probabilidade que a

sua descendencia sahira semelhantc a tao distincta progcnitora; ad-

TiltO, porem, que ja passu dc (piarenla annos que a nao vi, nem tornei

a entrar no sobredito convento; ignore se dcpois ah terao plantado

no mesmo claustro mais alguma larangeira ou limoeiro; porque neste

caso ha misturas, c nao se deve cntao aproveitar a semcnte sem tirar

primeiro as novas, ou chapota-las antes do ilorcccrem Quando al-

guma larangeira nascida de semcnte estiver cm companlua de outras

larangciras saas c dc boa casta, sem mistura dc hmoeiros, ou de la-

rangeiras azedas, e muito longe dc outros pomarcs, tambem se pode

aproveitar a sua pevide para scmcar; csta prcciosa arvore da fructo

desde os doze annos de idade por diantc; algumas vczes aos dcz: de-

vem scr semeadas as suas pevides em cestos de verga cheios de terra

huraosa das hortas adubada com cstrume vclho dc folhas apodrecidas,

principalmente dc bnxo, (pie e o mclbor adubo vegetal, que eu co-

nheco.
"

§ 1 (;." Quantas searas de trigo tenho visto no Alcmtejo, na

Extremadura, na Beira, Minho, c nesta provincia dc Traz-os-Monles,

estao degeneradas, c cheias de varias doencas, como sao a alforra e <»

murrdo; esta porem c a mais geral, e que mais prcjuizos causa; pois

ale Se communica dos graos inl'cccionados aos saos dentro dos cellejros;

estas doencas tambem se communicam pelas palhas, c pelos estrumes:
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pois sao causadas por laiudissimas plantas parasitas das especics dos

cogumelos, que tern, uma
. propagaeao prodigiosa. Embora algtunas

leis antigas (barbaras por certo c mal pcnsadas) imponham penas crue'is

aos javradores, que qucisnarem as palhas nos seus proprios eampos,
c.u digo que lodos os rastolbos das searas deveriam ficar mais altos

do que sc- pratica, c depois deitar-lbcs o logo para destruir assini.

aquellas nocivas plantas parasitas. Em todos os estruiues, que fosseni

destinados para searas, tambcm se devia delta* alguma cal em po;

mas cm pcquena quantidade; como por exemplo ~ do alqueire para

cada cesto; depois remexer muito e espalba-lo sobre a terra. Mas
como os niesmos graos do trigo, quer seja do temporao, ehamado
molle ou barbclla, quer do serodio, denominado trigo rijo, estao de~

generados, e necessario cm geral regenerar as sementcs mandando-as
vir do norte da Franca; porquc a experiencia tern mostrado, que as

ditas sementcs, vindo de paizes mais fries para outros mais quentes
mclhoram muito; isto, porem, deve tcr limitcs, e devc-se entender,
que esses paizes frios nao scjam tanto (pic >.nao produzaiu trigos per-

feitamente bem maduros. Ora, cada uma das especics do trigo, on seja

do tempor&o, (pie semeamos cm Outubro; ou do serodio, que deitamos

;i terra no principio dc Marco, devem scr semcadas a parte em ter-

renos bem prcparados, e muito desviados das outras searas, a fun de
obtcr uma eolheita saa, para depois ir propagando pouco a pouco ate
eonseguir a rcgcucracao total. Os trigos do norte da Franca ja andaiu
crusados; mas nao scria man tornar ainda a crusa-los com os de Odessa,
scm confundir as especics; isto d, crusar o temporao com temporao, e

o serodio com serodio. Tambcm ha outro modo dc crusar as sementcs
dc trigo misturando as especics teiuporaas c scrodias do mesmo pak,
com tanto que scjam escolhidas, saas e muito perfeitas: deste vtu-

samento obtem-se muito bons rcsultados (Vide as Transaccocs Fi/'o-

sojicas para o anno de 1799,1. As batatas (precioso succedanco do pao)

igualmentc adoeceram pela mesma causa da continua reproduccao por
botao; a cste respeito posso agora al'firinar aos ieitores, que ja tenho
uma pequcna eolheita dcslc gencro obtida dc scmente, c sahiram to-

das as novas especics muito boas, e muito gostosas: ellas estao ja no
quinto anno; porquc antes de terem quatro de idade nao l cm goslo,

ncm estao perfeitas. As arvorcs dc fructo, madeiras, pereiras, amei-

xieiras, gingciras, noguciras, c outras muitas especics, tanabem adoecem

da mesma epidryada.

% 17." A vista de tudo isto nao sc pode, ncm sc deve occultar,

-|'<c uuia grande calamidade est a" sobre nos, c que clla mcrece a mm
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seria attcncao do Governo, das Cortes, e de todos os particulates. Se-

gundo a estatistica da produceao dos vinhos em Portugal, por Claudio

Adriano da Costa, e publicada em 1842, sabe-se que a produceao e' de

seiscentas sessenta e quatro mil duzentas e vinie e duas pipas (664:222)

isto e, de vinho maduro e verde; aguardente, e vinagre, que paga suh-

sidio; porque a dita estatistica foi composta pelo rcferido "A. a vista

dos mappas do arrolomento do anno de 1840, donde se infere que a

dita produceao nao pode ser exagcrada, antes sim diminuta por causa

do muilo vinho e aguardente sonegada para nao pagar dircilos. A
importancia ou valor desta produceao foi avaliada pclo mesmo A. em
dez mil re'is a pipa de vinlio maduro; quatro mil e oilocenlos a do

verde; dons mil c q&atrocentos re'is o almude da aguardente; dez mil

i( ! is a pipa de vinagre, ludo por termo medio, donde resulta um valor

total, somente no contincnte do Pieino, de cinco mil duzentos e quatro

montos trezenlos e onze mil re'is (5.204:3 1 I $000) on um pouco mais

de trcze milhoes de crusados, que viremos a perder, se progredir a.

doenea das vinhas. Esta piovincia de Traz-os-Montes era cm tempos

antigos um mar dc azeitc, veio a ferrugem, e foi lentamente des-

truindo os olivaes, e augmentando de inteasidade, c mal ignida.de, de

Jnodo que neste presente anno ha lavradorcs, que possucrn oliveiras

<iapazes de lhcs render vinte pipas do dito gonero, e nao eheg-arao a

colher uma! Por conseguintc, faltando os mais valiosos productos da

uossa agricuitura, como podera haver renda puhlica, como se poderao

pagar os trifmtos; como podera florcseer o coinmcrcio; como podera

existir a industria fahril? A mesma grandest do mal faz

conhecer, que nem as Cortes, nem o Governo Ihes podem dar rcine-

dio; mas pelo menos tirem-nos os tropecos e as peas, que nos emba-

yacam, ponharn de parte a enfadonha politica, para se occuparem dos

interesses materiaes do Paiz, saerifiquem sobre o altar da Patria os

odios e ambicoes de partido, lembrem-se de nos c de si proprios; por-

que se nao houver cultivadores de terra, tambem nao pode haver

Cortes, nem magistrados, nem excrcito, nem marinha, nem paz, nem
OTctem, nem Coverno. Os monopolios, os monopolios! . . . e a prisao

das terras, e que fizeram escacear os capitaes circulautes necessarios a

agricuitura; a escacez destcs gerou a usura, esta produziu a agiota-

gem, ambas de duas a miseria puhlica. Ainda nao estao enxutas de

lodo as lagrimas, que fez verier neste paiz do Douro o monopolio da

Companhia dos Vinhos, llagello precursor deste que se Ihe seguiu da

epiffinonia actual: a lei de 21 de Abril de 1843, foi logo calcada aos

pes pelos influentes daquella Companhia, e pode-se dizer, que nenhuni
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dps sens artigos dcixou de ser sophisticado, tanlo polo regulamento,
como pcla arbitrariedadc absoluta daquelles monopolistas. A imprensa
gemeu continuamente com os innumeraveis cscriptos das queixas dos
lavradores; crearam-se associates agrieolas para fazerem representa-
£089 ao Governo e as Cortes; queixou-se o commercio portuguez, e
reclainou o estrangeiro, ale que por fim acabou.a tuloria, ficando em
seu logar um simulacro que dc nada serve, senao dc prcjudiear e ave-
xar ainda a lavoura com delongas, dcpcndcncias, e embaracps. Aca-
bou sim, mas depois de nos mocr c fazer soff'rcr um cativeiro de uma
novcna de annos, depois de ler feito abater o preco da aguardente
a trinta mil reis a pipa, e o do vinho a Ires mil reis, cxccptuando
apenas uma quinta parte da produecao total da demarcacao, que se
vendia por muito menos dinhciro, do que eram d'antes as maiorias
sobre as taixas; acabou depois de dcixar exbaustos os lavradores, e mni-
tos delles empenbados, c sem mcios de poderem cultivar as suas fa-
zendas: cis o prototype-, e a medida por onde se podem avaliar lodos
os monopolies! Abi cxiste ainda o denominado das saboarias ',

que faz comprar um gcnero de primcira necessidade por quareata por
cento mm do que o sen valor venal; que prejudica a industria eco-
nomica das fami lias, fazendo-lbes desperdiear na roda do anno aquillo
de que podcriam fazer o seu sabao; que lolbe a agriculture, emba-
racando-a de poder cultivar nesses immcnsos e desertos areaes da costa
as plantas proprias para tirar a barrilha; que sustenta milbares de
malsins para devassarem continuamente a casa do cidadao. sem ne-
nbum respeito aos lares familiares; uma Iropa de vadios, que perdem
o babito do trabalbo, que se afazem a receber peitas e viver dellas,
e que subindo mais um grao na cseala da desmoralisaeao beam la-
droes d'estrada. Abi vemos lambem o monopolio do labaeo, fazendo
pagar aos eonsumidorcs o duplo daquillo que rcccbe o Thesouro, para
sustentar um excreito de liscaes, e guardas de terra e mar; para ler
denlro do Sleino milbares de estanqueiros privilegiados, que vem a
ser oulra grande contribuicao; para fazer sabir para os paizes estran-
geiros, cm numerario, todo o valor da folba e do rolo, que empre-
gam os monopolistas; para embaracar a agriculture naeional de lane a

r

mao desse pcqueno recurso da cultura da nicociana no meio das suas
ealamidadcs; deu-nos Deos um clima, c um territorio analogo ao da
Virginia, e tollie-nos a lei!!! E preciso fazer pausa, quando se

Depois do cslar oscrita esta Memoria, foi apresentada nas Cortes uma [impost;!
do Governo para a cxtinerao drste monopolio : honra Jbe scja fcita.
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escrevem scmelhantes vexames; porque a pcna cahe da mao!. . . . . E

falta ainda dizer alguma cousa, acerca do peior, do mais nocivo; do

mais odioso dc todos os monopolios, que e b das terras, o dos vincu-

ios. As terras cultivadas de uma naeao, representam a >grande massa

dos sous mais valiosos, e mais permanentcs capitaes; porque n'cllas

se empregaram secul»s de trabalho para as reduzir a culture, e muito

dinhciro para edificar os edificios ruraes; para as terras se conserva-

rem semprc cultivadas e preciso, que sejam tao livres como o curso

do numerario; mas vinculando-as amortece-se logo todo o valor do

capital flxo, e dispoe-se tudo para que vol tern ao estado inculto, e a

crearem raato e silVas. A lei dos morgados suppoc duas cousas im-

possiveis, e n'cllas se basea: a 1/ e, que as colheitas das terras tin*

culadas, nunca hao dc tcr a menor falha: a 2.\ que o administrador

faca milagres!. . . Quanto a l.'e evidente, que niio podendo dispor

o administrador senao dos rendimentos, se estcs falharem nao tern

tncios de viver, ncm de iiultivar as suas fazendas, e por isso empo-

brece, arruina-se e loda a sua familia; pelo ([ue respeita a 2.
a
e pre-

ciso, que faea milagres para poder sustentar-sc a si, aos sens filhos,

e a sens irmaos, pagar os tributos, e dc mais a mais os encargos pios.

Para provar os effeitos de semelhantc lei, basta apontar com o dedo

para essas fazendas incullas, on muito mal,cultivadas, que se encon-

tram por todo o P«.eino; para esses edificios e ccrcas desmoronadas, e

para essas capellas denegridas, e cobertas dc aradciras; pois tudo isso

sao casas vinculadas! E se isto acontccia no regimen antigo, (pie posto

fosse muito mao, pelo menos era harmonico entre as suas diversas

partes; o que nao acontecera agora ncsic actual regimen meio vellio,

e meio novo, em que se extinguirara os convenlos c ficaram os vin-

catos? Os conventos eram o asylo, ou antes o paradeiro dos filhos se-

"•undos das familias dc morgados; all uma eontribuieao dislarrada, e

coberta com o manto religioso; as doaedes regias, e dos particulares;

em ultima analyse o suor do povo laborioso e que os sustentava; mas

agora que meios hao de tor para poderem subsistir? E por que razao

hao de ser condemnados a nao ter partilha na heranca patcrna, e a (i-

«-arem somente a servir de peso ao morgado para o arruinarcm, e (i-

carem tambem arruinados? Com effcito nas sociedades humanas nun-

ca houve, ncm podera haver, um absurdo maior! So cxislom

ainda por excepcao algumas terras de vinculos bem cultivadas, e isso

devido a estarem unidas a outras allodiaes, as herancas que tivcram

as casas desscs morgados, ou aos capitaes monetarios proveniences do

commercio, e dos empregos. A vista da citada estatistiea de Claudio
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Adriano da Costa, c segundo os sens calculos, ali desenvolvidos tk.
verso do seu mappa, ha cm todo o Rcino dczenove mil seisccntos o
oitenta e sete milhoes e quinhentas mil bracas quadradas de terreno;
do qual estao emprcgadas na cultura do vinbo quatrocentos e quinte
nnlhoes cento e trinta e oito mil setecentos e cincoenta ditas bra-
cas (415.138:750); ora destas, ametade, talvcz, e terreno vinculado,
e se as videiras morrerem, como podcra o admi-iistrador lazcr as des-
pesas de as converter n'outra cultura, sc elle nao pode vender uma
parte da terra para salvar o resto, nem bypoteca-la a dinbeiro de
juro, nem ncgocia-la de nenhuma forma? Nao e mesmo preciso, que
morram as vinbas, basta que se estcrilizcm por alguns annos, ja elfe
nao tem meios de vivcr, nem de cultivar. Se os proprietaries 'soffre-
l'cm esta calamidadc, ponderada, que ja Ibc bate a porta, f.carao 1am-
bem sem trabalbo e sem pao milhares de bracos, que revolviam a
terra e cultivavam as vinbas ditas, e que e o que naturalmente s«
seguini daqui?

FJM.



1

9

'



ERROS MAIS NOTAVEIS DESTA MKMORIA SOME A SHORNONU
00 M0LE8TIA GERAL DAS VIDEIRAS.

EUROS.

I'ag. 8 lin. 8 bafe
13

20
23
27
46
54

C podem
6 sogmido clle, 6 composlo
C> lampas

32 duas mil

2 fnota 3.") perde

EMENDAS.

bafio.

pode

segundo pile e composlo
tampar
dons mil

perder
20 accrescente-se dcpois da palavra anno= (1853— IS 5+.





INFORME

SOBRE LA MINER1A DE LA PROVINCIA

DE

MALAGA
EAT 1848

Y NOTICUS GEOLOGICAS DE SB SUELO.

pub ur.

INGENIERO 1." DEL CUERPO DE MINAS

D. JOSE DE ALDAMA.
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NOTICIAS GE0L6GICAS DE SU SUELO.

I "i'men- cs oeuparse de una materia a la que han dedicado sus
tareas personas que nos merecen la mas alia reputaeion por su saber
y amor ;i la ciencia, y pocas 6 ningmaa son las ideas que sc han elu-
dido a su prolijo y entendido axainen; mas como quiera que se han
heeho eon posterioridad varios trabajos que nos facilitan el csludio

6 examen del terreno a causa de liaber tornado la esplotacion de minas
algun uicrcmeiito, por euanto que la naturaleza inorganica se mues-
li -a agradecida a los afanes del mincro, prometiendo recompensarlos
eon mano prodiga, sera proccdente el oeuparnos en manilestar los

progresses mas notables de la misma y sus esperanzas para lo futuro,
no menos que de los lenomcnos que la rodean, escollos que a su ra"-

pido progreso se oponcn, y medios de vcneerlos, eon lo demas que
ticnda a" dar una elara idea y esponer eon la mayor sencillez que nos
sea dable, su estado, importancia y bencfieios que rinde al pais ya
directa, ya indireetamente.

Con el fin de que rcinc un orden necesario en todo trabajo de
este genera, por eseaso que sea su interes, y tomando por base la an-

tiguedad de los produetos minerales utiles a las artcs e industria de
que consta el distrito, y consistiendo estos en grq/ito, Iticrro, plorno,

p&mo arixmlifcro, cobre y niqucl los tralarcmos por el mismo orden.
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A mediados del pasado siglo se rcmonta la antiguedad de su des-

cubrimiento en el cridero conocido por cl cerro de Natias pues en

el afio del740, unos vccinos del immediato pueblo Juzcar, IJamados

los Gonzales los moros, hallaran estas minas, trabajandolas sin mas

reglas ni cortapisa que su capricho , vendiendo el mineral onde y

como mejor les era posible y a precios convencionales, se bien es muy

de creer que los arabes, duefios de cslos lerrcrios por lanlos afios,

las csplotasen. .

Su conUicada historia sc halla (como vcrcmos) cnlazada con la

del reyno, desde principios del siglo y corriendo su suerte. El sab.o

decreto de 4 de Julio de 1825 las declaro por su art.culo .,2 con-

dicion 6.* de propriedad y rescrvadas al Estado, con todas las demas

del parlido de Marbella que i la sazon lo compoman los pueblos de

Ogen, Ystan, Benahavis, Missas, Bcnalmadcna y Estepona.

Desde esta epoca a la actual se ha pensado por iodos los inspe-

ctors del Distrito, bajo cuya vigilancia y direcdoo se Italian las re-

feridas minas, no obstante los permisos concedidos en los anos, 27, M
y 29 en rchabilitar sua trabajos y foraentar el decaido comcrcso de

los gralitos, basando los principals proyectos para consegvurlo en dos

principios; cuales son, cl arrendamiento do la finca bajo cierlas Con-

diciones ventajosas al Estado y particulares, rcbajando a cslos los de-

rechos y exigiendo de los mismos algunos trabajos con los que se ob-

tendra" a eierlo tiempo su restablecimiento y el que scan smceptibles

de un ordenado laborco 6 esplotacion; y su enagenacion em publica

subasta a particulares cmancipandolas del Estado a quicn se liallan re-

servadas el que nunca reportara ulilidadcs de cstos maderos de gra-

fito a no dejar que el interns particular disponga de ellas, pues solo

el de asociacion puedc remover las remoras que sc oponcn a si.

desarrollo y progresivo aumento, elimmando para siempre cl eslenl

e improductivo metodo de contratas 6 arrendamientos que no baeen

mas que aumentar los males y a~,recentar las dilicultades.

En prueba de lo cspuesto, en 1845 se arrendaron a una com-

pania titulada Nru. Sra. de Balbanera establecida en Ronda, con con-

diciones arrcgladas casi en su tolalidad al actual eslado del criadero

v no obstante los resultados que se ban oblenido ban sido nulos,. pues
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la espresada sociedad se f'undo sin antecedentes del negocio y durante

el frenesi minero que domino a la provincia, muy pcrsuadidos de que
sin grandes trabajos obtendrian pingucs productos y al primer escollo

con que tropezaron se cicontraron sin medios metalicos, industria ni

r/alor para vencerlo, reduciendose cuanto ban becho en cuatro anos a

desatorar una galeria de trecicntas varas de longitud y estraer mil tre-

cientos quin talcs de grafito de todas clascs sin poder cumplir con nin-

guna de las clausulas del contrato. Tan raro y cswiso producto asi como

tan necesario y apreciado por sus aplicacioncs & las artes, se presenta

en una estension de de's a docc Jcguas de longitud desdc los te'rminos

de Estepona a Coin, por 'cuatro 6 cinco dc latitud desdc la eosta al

centro de la Serrania a quo da nombre la ciudad dc Honda, conocida

mas generahnente bajo la domination dc Sierra Bermcja por su color

rojizo de oxido dc bicrro que la recubre en toda la superficie: tienc

de estension desdc la ribcra 6 region hidrogra'liea del rio Guadiaro,

limite occidental dc csta provincia basta muy procsimo al Guadalorco

6 sea dc Malaga, es decir, sobre desanove leguas, corriendo de E. a O.

6 paralelamcnle al mar, con varias inflexiones y encurTamientos en su

arista y estribos que naciendo dc ella mueren en el Mediterraneo 6

a sus inmediacioncs; su mayor altura se balla en las cuspides 11a -

madas del Real sobre Estepona, que ascendera aproximadamente dc

2400 a 2900 pies caslellanos sobre cl nivel del mar: la cons tiluyen

rocas que en nucstra opinion corresponden a' la formacion del trappe

formando en algunos punlos cscalones y grandes masas tabulares mas

salientes unas que otras fuertemente influenciadas por la roca plu to-

xica Serpentina que es la que conmovido a la mayor parte de las del

distrito dc Malaga, prcsentandosc en capas dclgadas 6 dc poeo espesor

atravesando y siguiendo las estratificaciones del terreno a que ha al-

terado, abundando principalmente los porfidos arcillosos, bornablen-

dicos 6 augiticos y ierruginosos que ocupaii la parte superior sin

orden determinado de cstratificaciou , como es consiguiente a rocas

hipoge'nieas como las (juc bemos nombrado, prcsentandosc tambem
pizarras diorilicas taleosas, y bcrmosas varicdades de amianto tefiido

dc mi niatiz rojo y color de rosa, conteniendo como minerales bene-

ficiables bierro y cobrc de que luego bablaremos y cl grafito o bi-

dro-pcrcarburo de bierro que nos ocupa, que se presenta en masas

aisladas esfcroidalcs, vetas y venas y en ha has 6 riuones, bicn si-

guiendo la junta de dos estratos, bien aislados, sin orden ni regula-

ridad alguna y he aqui la razon dc lo aventurado de los trabajos de

indagacion y juslificada en alguna manera ta irregularidad de las k~
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A mediados del pasado siglo sc rcmonta la antiguedad de su dcs-

cubrimiento en el cridcro conocido por el cerro de Natias, pues en

el ano de 1740, unos vecinos del immediate pueblo Juzcar, llamados

los Gonzales los moros, hallaran estas minas, trabajandolas sin mas

rcglas ni cortapisa que su capricbo , vendicndo el mineral J.onde y
como mejor les era posible y a precios convencionales, se bicn es muy
dc creer que los arabes, ducfios de estos terrenes por lantos afios,

las esplotasen.

Su complicada historia sc halla (como vcrcmos) cnlazada con la

del reyno, desdc principios del siglo y corriendo su suerte. El sabio

decreto de 4 de Julio de 1825 las declaro por su articulo 32, con-

dicion 6." de propricdad y reservadas al Estado, con todas las denies

del partido de Marbclla que a la sazon lo componian los pueblos de

Ogen, Ystan, Bcnahavis, Missas, Bcnalmadena y Estcpona.

Desde esta e'poca a la actual se ha pensado por todos los inspe-

ctores del Distrito, bajo cuya vigilancia y dircccion se hallan las re-

feridas minas, no obstante los permisos concedidos en los anos, 27, 28

y 29, en rebabilitar sus trabajos y fomentar el decaido comcrcio de

Jos grafitos, basando los principalcs proyeclos para conseguirlo on dos

principios; cuales son, el arrendamiento dc la finca bajo cierlas Con-

diciones ventajosas al Estado y particulares, rcbajando a estos los dc-

rechos y exigiendo de los mismos algunos trabajos con los que so ob-

tendra a cierto tiempo su restablecimiento y el que scan susccptiblcs

de,un ordenado lahorco o esplotacion; y su enagenacion em piiblica

subasta a particulares cmancipandolas del Estado a quien se hallan re-

servadas el que nunca reportara utilidades de estos criaderos de gra-

ilto a no dejar que el intcres particular disponga de ellas, pu@S solo

el de asociacion puede remover las rcmoras que se oponen a SU

desarrollo y progresivo • aumento, eliminando para siempre el estenl

e improductivo metodo de contratas 6 arrendamicntos que no hncvn

mas que aumentar los males y airecentar las dificultades.

En prueba de lo cspuesto, en 1845 se arrendaron a una com-

pania litulada Nra. Sra. dc Balbancra cstablecida en Ronda, con cofi-

diciones arrcgladas casi en su totalidad al actual cslado del criadcr«»

y no obstante los resullados que se ban obtenido ban siclo nulos,. pues
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la cspresada sociedad se fundo sin antecedentes del negocio y durante

el frenesi minero que domino a la provincia, muy persuadidos de que
sin grandes trabajos obtendrian pingues produetos y al primer escollo

con que tropezaron se eicontraron sin medios metalicos, industria ni

"falor para vencerlo, reduciendose cuanto ban beeho en euatro anos a

desatorar una galeria de trecientas varas de longitud y estraer mil tre-

cientos quintales de gralito de todas clascs sin poder cumplir con nin-

guna de las clausulas del contrato. Tan raro y esuaso producto asi como
tan necesario y aprcciado por sus aplicaciones a* las artes, se presents

en una estension de de's a doce leguas de longitud desdc los te'rminos

de Estepona a Coin, por 'euatro 6 cinco de latitud desdc la eosta al

centro de la Serrania a que da nombre la ciudad de Ronda, conocida

mas gcneralmenle bajo la dominacion de Sierra Bcrmeja por su color

xojizo de oxido de bierro que la recubre en toda la superficies tiene

de estension desde la ribera 6 region hidrogralica del rio Guadiaro.

limite occidental de esta provincia basta muy procsimo al Guadalorce

6 sea de Malaga, cs decir, sobre desanove leguas, corriendo de E. & O.

6 paralclamenle al mar, con varias inflexiones y encurvamicntos en su

arista y estribos que naciendo de clla mncren en el Mediterraneo 6

a sus inmediaciones; su mayor altura se halia en las cuspides 11a-

madas del Ileal sobre Estepona, que ascendera aproximadamentc dc

2400 a 2900 pies castellanos sobre el nivel del mar: la constituyen

xocas que on nuestra opinion corresponden a la formacion del trappe

jfbrmando en algunos puntos cscalones y grandes masas tabulares mas

salientes unas que otras fucrtemente inlluenciadas por la roca pluto-

nica Serpentina que es la que conmovido a la mayor parte de las del

distrito de Malaga, prcscntandose en capas delgadas 6 de poco espesor

atravesando y siguiendo las estratificaciones del terreno a que ha al-

terado, abundando principalmente los porfidos areiilosos, hornablen-

dicos 6 augiticos y i'erruginosos (pie ocupaii la parte superior sin

orden determinado de estratilicaciou, como es consiguicnle a roras

jiipogenieas como las que bemos nombrado, prcscntandose tambein

pizarras dioriticas talcosas, y bcrmosas varicdades de amiauto tenido

de mi matiz rojo y color de rosa, conteniendo como minora les bene-

(iciablcs bierro y cobre de epic lucgo bablaremos y el grafito 6 hi-

dro-percarburo de bierro que nos ocupa, que se present a en masas

aisladas esleroidalcs, vetas y venas y en habas 6 ririones, burn si-

guiendo la junta de dos estratos, bien aislados, sin orden m regula-

ridad alguna y he aqui la razon de lo aventnrado de los trabajos de

indngacion y justincada en alguna nianera la irregulatidad de las h~
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bores de esplotacion: las principales minas siluan en el cerro ilamado

de Natias a novc teguaa N. 0. de esla eiudad termino de.Bcnahavis,

montana titulada de la Mora, que es uno de los varios estribos que

se desprenden de la cordillera, de los de mayo*- elcvacion y que marcha

en progresivo dcscenso de altura, procsimamente paralelo a varias otron

normalmcntc a) mar viene a morir.en una lengua de tieria antes de

llcgar a aquel, formando una planicic de poca latitud y novc leguas

de longitud, surcatla ^or varios arroyos que en invierno se convierten

en rios por el aumento de los afluentes que como ellos descienden de

la serrania v terminan en el Mediterranco: easi en el punto culm*

nante de este cstribo sc ballan los lrabajos de estas mifias cuyo re-

nombre cs Europeo, ade las epic se ban eslraido largos productos de

tan apreciable sustaneia que ha surtido por medio siglo las neeesi-

dades de la industria national y cstrangcra, reducidas boy a las ruinas

<Je tan bastos lrabajos, causando dolor su lamentable estado, limitado

en la aclualidad a varios desmontes 6 lrabajos a cielo abierto mal ege-

cutados y sin cuidatse de las preventions y reglas que aconscja la

ciencia, siendo los demas infinidad de galenas a trancos u otros tra-

bajaderos do naturaleza dilicil de deseribir por estar abiertos cntre los

estratos del terreno siguiendo bus inflexiones y cambios de direccion.

escabando Lo mas feble y abandon&ndola ul mono* hundimienio con

eminente riesgo de los mineros, por no usar clase alguna de fortifU

cation, ni precaution de especie alguna.

Dan en c! pais a estas labores una denomination muy propia

eual es el do Cucvas. Entre este cumulo de ruinas y laberintieas es-

cabacioncs, esla, segun tradition del pais y datos f, ue obran en esla

Inspection la llamada mina honda 6 de S. .lose y tamfeien la antigua

por scr la primera que trabajaron los Gonzales en 1740 y que luego

dirigio cientificamente el Ingcniero, Inspector de este districts Sr.

I). Enrique Schuellenbubcl con bien entendidas iortificaciones y re-

servas que destruyeron los del pais en 1812 juntamente con los edi-

licios para alberguo de operarios y emplcados, habiendo rendido en

abundancia productos de un mineral de esceleute eahdad que acre-

dito csie producto de nuestro suelo en los mercados cslrangcros y que

por la ambition de los especuladores, remosando m morales inferiors

asi como por los sobrecargados derechos de esportacion que pesaban

sobre el a consocucncia dfi un sistema anejo de mal entendida eco-

nomia politica, sc ha desacrcditado y pa* no pagarlo a tan subido

precio se ban esplotado las minas do el Austria superior, e Inglaterra,

no siendo dilicil que vuelva a adquirir su primitiva estnna. tanlo por

1
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que las susodichas minas cstan agotadas y a mucha profundidad, euanto
por que las circunstancias politicas del eontinenle favorecen en la

actualidad a nucstra trabajada patria.

Apesar del ruinoso * poco lisongero estado dc las minas dte Na-
tias cs tiempo todavia de saear partido de ellas por dar la feliz coin-

cidencia de que todas las labores ademas de ocupar un eorto espacio

superficial que no pasa de 300:000 varas cuadradas superficiales por
setenta a ochenta dc profundidad: estan situadas en la parte superior
de la muma cima de la molilalia, dando lugar este mismo estado ;i

aprovechar con auspicios favorables de muy bucnos rcsultados la aper-

tura de dos galenas socafeones que partiendo de la falda comuniquen
al ccntro vimendo i romper con la mina Hondo; debiendo abrir-se

uno de cllos en la parte de Levante por debajo del eamifio (pie con-
duce a la Venta que loma su denominacion del ccrro, para qu* pa-

sando p®r la parte inferior de Ids desmontcs y trabajos antiguos 11a-

mados mina vicja rcgistre csle terreno que tan felices rcsultados tiene

dados en e'poca no muy remota. El otro dsbe tener principio en e!

estremo Sud por permitirlo asi el terreno y con el objeto de inves-

tigarlo. La realization de estos dos socabones nos evil a los inmensos
gastos de atacar el criadero rebabilitando io antiguo, muy dificil sino

imposible dc reorganizar por la falsa posicion de una capa de esconi-

bros de algun espesor causada por los desmontcs, siendo inmensos los

pcligros de trabajar por rlargo tiempo cntre labores arruinadas sin

un ligero croquis que nos guie esponiendonos a cneontrar aguas cof-

gadas y mil otros escollos y sobre todo que cs terreno ya esplotado,

pudiendo con la enunciada labor reconocerlo a la par que pre para

r

el campo para la ordenada y economics esplotacion que dehe rcinar

en toda mina y muy principalmentc en las reservadas a I Estado;

Fuera dc la demarcation de aquel hay tambien varias otras minas
de cste mineral en los terminos de Pue-uerra, Fuocar, teualeja. Es-
tapona, Loin etc., unplaniados en igual formation y armando de Sa

propia mancra, cuyos trabajos aunque muy modernos no carecen dc
intcres babiendo. producido 1082 quintales de gralito de todas ciases

en el procimo pasado alio de I 848, y siendo digno de elogio el eelo e

intcres del activo industrial (pie las posee, no cscasea medios de rea-

nimar cl comercio de grafitos.

Segun un analisis dc los gralitos de csle distriio hecho por el

sabio Mr. Schraeder contiencn:
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100 granos

89

7

1

1

Carbon

Oxido negro de hierro

Terra silicea

Alumina

Oxido de cobre

Oxido de tko.no

las variedades que facilmente se distinguen en el pais son.

i saber: al grafito blando de grano mas fino puro y de la fiqor ca-

Jidad BabZdt 1/: al que le sigue en bondad ya mas dure y el grano

tan fino ni superior, Bates de 2/: a los trozos mas pcquenos y en

log cue abunda man el hierro oxidado en parte, encontrandose asi

mismo en sit composicion el azufre formando sulfatos y en rnas facil

estado de descomposicion que las clascs anteriores, se denommam

gramas de 1.' y gram de 2.'; y finalmente se cbstmgue una ul-

wlecie de grano pequeno e inferior i que llaman perdrgones.

Ann euando el grablo se espende en su estado natural al comemo,

nee' sita antes sxffrir una preparacion meeanica algun tanto comph-

cSa la que se egeeuta en el pais con alguna destreza por sus na-

tural^ se reduced la monda 6 segregacion de parUculas estranas que

esjectrtan en mesas hijas, en suo todo Igmto < 4» que so emplean

en Alemania usando iguales herramientas: segmdamente venfican el

ZLue 6 sea la subdivision de clases, ilimedxatamente despues a

lLada operaeion del raspado que consisle en quitar al mmeral la

arte terrosa y estrana que se halla pegada a sus paredes o en sus

Loquedades, \o que obtienen vahendosc de una eucklla hen afikda

mrecida a las facas de zapatero con punta redonda. Segmdamente le

5, to saeandole lustre eon las manos bicn rozando unos tro-

zos r otros, y lo menudo lo eriban para ehmmarlo del polyo que

contieTe
y"nalmente embarrilado en cubetas de pmo de flandes lo

esportan al cstrangero.

IHEttHO.

La provincia que nos ocupa ha sido altamente favorecida por la

natural conJ ***** ** *» fm
\

,a

'^ert L^mtdT
l- -™ r^mo mr do cmier de su suelo se halla hierro oisemmauo,

J'Sen 'enr,ill nobles criaderos Co nna abnndancia , bondad
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sorprendentes que forman la base de cuatro suniuosos establecimentos
para su elaboracion y cmpleo a los divcrsos usos d que dcstinan las

artes a esta materia de primera neccsidad, cuyas aplicaciones llegan
al infinite)* Empcro campean 6 descuellan en primer orden tres; uno
silo a la procsimidad de esta ciudad, que no halla rival en el Conti-

nente y el otro al estremo N. 0. de su jurisdicion en los montes 11a-

mados del Robladal estribos de la Sierra Bcrraeja, quedando limitado

el postrero a los terminos de Bcnalmadena, Mijas y Monda.
El primero que llamaremos de Marbclla no obstante a" hallarsc

en termino de Ogen, situa a" media legua al N. E. y annas en el

transit^ de la formacion caliza metamorfica de la Sierra Blanea al

grupo de la grauvaca 6 sean terrcnos cstratiJicados fosiliferos prima-
ries 6 grupo siluriano de Lydl que se estiende por los montes de las

Chapas hasta morer en el Mediterraneo y que luego estudiaremos

:

eonsta de varios potentcs bancos de bierro oxidulado 6, rmagne'tico in-

lerpucstos 6 separados por capas de pizarra doritica y talcosa que cor-

ren de S. E. a N. 0. buzando de 50 a 68° al N. E. Su riqueza en

hierro es grandc y varia poco de un 60 i 70 por ciento termino me-
dio: los mas ricos egemplares se dejan rayar facilmente y se presenta

de grano fino, asi como la varicdad gris es muy dura y se presentan
laminas u hojitas muy fmas, siendo mas pobre; en este mismo cria-

dero, aim cuando la mena predominante es la magnetiea, se presentan

en sus capas grandes rifiones de tritoxidos de hierro u ocre amarillo

y encarmado, como tambien espdtico y oxidos y sulfuro, con varias

sales de cobre y hierro. Su esplotacion es A ciel abierto formando es-

ealones 6 bancos de cantcra y por presentarse el criadero a la super-

iicic en tan colosal abundancia, se descuida algun tanto su rigoroso

Jaboreo. Los bancos no se limpian y ordenan bien, y las exigencias de
los fundidores y demasiadas economias que establccen los proprieta-

ries hacen que no se depuren todas sus clases, iendo solo csplotando

lo mcjor, sin cuidarse de lo futuro en que les pesara el abuso que
hacen de la bondad del criadero, que segun su marcha llegara a in-

ternarse en la montafia por debajo de la caliza en estratiiicacion dis-

cordante con ella, y cntonces sera tardio el arrepentimiento; para
dar una idea del sistema que reina, basta esponer que todos los in-

vernos arrastran las aguas infmitos miles de arrobas de mineral, de

los vaciaderos donde se hallan aglomeradas las partes de escaso tamano,

que desprccian hoy por creer lo inagotable. Pocos son los operarios

que entretienen estas minas pertencientes en su totalidad & las em-
presas ferrerias del Angel y Concepcion que se hallan a" legua y media

MEM. DA ACAD.— 1 / CLASSE. T. II. r. I. 2
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al occidente de las minas; pcro en cambio son muchos los arrieros y
bestias de carga que hallan ocupacion en el trasporte del mineral

que lo verifican al raodico precio de 6 mar. el qt. asi que en su vista

ban desistido los fabricantes de la construccion de un ferro-earril.

cuyo trazo esta marcado en el terreno y bechos los trabajos de ga-

binete necessaiios por cuanto les cs mas economico 6 beneficioso el

sistema establecido, que ademas mine la ventaja de sostener una cor-

don de familias. Con estos minerales se alimentan los seis altos homos
dc Rio-Verde y los dos de Malaga, y como quiera que desde 182!)

se gastan sus minerales, la imaginacion mas atrevida retrocede al cdl

culo de los quintales que ban producido y pueden producir.j.

En 1782 empezo & beneficiarse por cuenta de S. M. la mina
del Robledal cuando se estableeieron las famosas fabricas de Artilleria

de Ximena sobre el rio Guadiaro y que se abandonaron despues de

baber gastado unos doce milloncs de reales de vellon: el mineral es

bierro magne'tico u oxidulado que ha producido en ensayos hasta un
75 por ciento presentandosc en colosal abundancia a la superficie f'or-

mando gruesos bancos: en el punto llamado de los perdigones cerca

del pueblo de Tuzcar (Serrania de Ronda) hay una poderosa eapa de

bierro de aluvion en cantos rodados, bierro pardo de acarreo: esta.

mina se beneficio con fruto en cl siglo jjasado por una compania de

estrangeros que establecio la fabrica de hoja de lata titulada de S.

Miguel.

F^iltanos bosquejar los hicrros de Sierra de Mijas que son de la

clase de los llamados hidratados y se usan coino funtlentes en las

ferrerias ja enunciadas por ser mas fusibles. Se presenta en rnasas a is

ladas 6 bolsas entre la caliza dolomitica sacaroidea 6 sea melamurfica

de los terminos de Monda, Mijas Benalmadena y Ogen en donde se

ha descubierto ultimamente en el sitio llamado Gala Barranca un cria-

dero que se presenta formando Una capa de yara y media de espesor

(;orriendo de N. a S. aproximadamente y reconocida en 1 80 varas con

una labor a cielo abierto de 80 a 90 varas de longilud por 4 de la-

titud, con visos de proseguir en bonanza y varias bolsadas j eapas
on su proximidad de menor importancia hasta ahora.

*
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PLOIIO.

Las pnmeras minas do esta clase parecc scr iueron las de los

teraiinos de Nerfa, Compete y Irigiliana especialmente en la sierra
nombrada como la primera de estas villas: scguidamente se trabaja-
ran var-'as con buen e'xito en la nombrada Sierra Blanca, que com-
prende jurisdiciones de esta eiudad y las villas de Ogert 6 Yustan y
las mas modernas si bien las de mas entidad en la actualidad y en
su eonsecuencia do mas importancia, son las de la titulada sierra de
Mijas y i su costado E. en te'rmino de Albaurin de la 7orre, partido
judicial de Malaga. Ambas a tres sierras presentan asimilidad en los
caractercs de cornposicion de las masas que las pucblan, en su posi-
tion 6 indentidad de sus productos, no inenos que en formas topo-
graTicas y circunstancias mineralogicas.

La primera que corre por el estremo oriental de la provincia,
es continuacion de otras, que partiendo del loco principal 6 sea de
Sierra nevada, en la provincia de Granada, se fracciona en varias co-
mo la Contraviesa, Lujar, Casulas, Almijara y Tejea, que es la que
nos ocupa, formando cadcna unas en pos de otras que, concretandonos
a h provincia de Malaga, marcba, con algunos cambios de dircccion

y fuentcs de presiones y protuverancias, por los pueblos de Canillas,

el Colmenar, Alfornate etc., del N. de Velez al M. de Antequera y
Carratraca, en cuyas cercanias por la parte de Casarabonela y Jun-
quera cmpalma con la dcscrita de Sierra Bermeja, cuyas dif'ercntes
partes forrnan la renombrada Sierra de Ronda, que subdividida en di-
versos ramales desciende al mar, formando los costados de ambas ca-
denas de montafias los dos estremos de la provincia que recorren,
Lrazando un arco aproximado cuyo centro estd en el Mediterraneo, pu-
diendo considerarse i. la costa Malaguena como la cucrda del mismo.

La roca que sirve de caja a las minas de Nerja, que se hallan
en el sitio Hamado lomas lianas i tres leguas de distancia, es la ca-
liza cristahna con cantos conglomerados por cemento de igual clase,

presentando-se con granos gruesos de colores bianco amarillento y
tambien con tintas azuladas y fractura dcsigual: entre las capas de
estas rocas, que podremos llamar marmoles groseros se encuentran
dgunas de sulfuro de plomo 6 galena y de carbonato de la misma
sustancia, de una riqueza de cincoenta d secienta por ciento en plo-
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mo de buena calidad aunquc escaso en plata de la que solo contiene

vcstigios; sc presentan tambien criaderos en bolsas y rifiones eon al~

gunas rafagas 6 venillas de mineral, que dcsde la superfieie que es

donde asoman kiele a veces conducir a las bo-lsadas y capas ya enun-

eiadas, las mucbas minas que en diversos sitios se han trabajado ha

sido por gente proletaria que Hainan en el paiz rebuscadores, pues las

pocas compafiias que para su disfrute se han formado han contact©

eon escasos recursos pecuniarios, poca inteligencia y menos consum -

eia, de modo que en este canton lo mismo que en el de Marbella te-

nemos que fementarnos de los escasos capitales que se emplcan en el

beneficio de los minerales que se hallan encerrados en su cortcza; sien-

do digno de atencion que en el afio proximo pasado euya estadistica

lermina este trabajo, por gente mercenaria, sin labores de considera-

cion y puede decirse sin mas que rasgunar la superfieie de la tierra

pasan de 25000 arrobas de plomo las que se han cmbarcado para el

vecino distrito de Adra, ademas de alimentar la fabrica del Rey en

termino de Competa y la de Otivar, que corresponde a aquel y sin

contar lo mucho que fraudulentamente se vende a" los alfareros en

su estado natural. Una de las medidas que reclama imperiosamcnte

la actual situacion de estos criaderos, es, que por una compania de

i'ondos 6 Tarias reunklas se jjrofundice el terrcno, por cuanto que hasta

de hoy las minas de mas nombre, que son las llamadas S. Antonio^

Buena fe, S. Jose, y S. Quintin no alcanzan a 30 varas con sus tra

bajos mas hondos, siendo escncial esta medida, no tan solo para in-

vestigar en regla terrenos, que presentan tan bucnos vestigios a la

superfieie, si que para desterrar la fatal preocupacion que sostienen

los mineros de que los criaderos no prosiguen a profundidad, sin ra-

zones en que apoyar tal asercion, indefinible hasta llevar a cabo la la-

bor que se proyecta.

En los anos 35 y 36 se laborearon varias en la ya citada Sierra

Blanca, que dista media del mar, la que marcha en direccion de E.

a 0. proximamentc lo mismo que sus bancos y capas que constan (i.»

estratos bien regularizados buzando de 55 a 60" al N. O. Su distan-

eia longitudinal no llega a duas leguas por \ de latitude, siendo su

principal altura el pieo denominfdo de Euana, que no debe pasar de

1500 pies castellanos sobre el nivei del mar: se halla constituido en

casi su totaJidad por la caliza dolomitica cristalina saearoidea fuerte-

mente alterada por las serpentinas que la rodean por N. NO. y E. ha •

biendo logrado metamorfizarla de tal manera, que se distingue en ella

perleetamente bien las teorias del sabio Liell donde se hallan estratos
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mas alterados imos que otros, observandoso en el arroyo llamado del

Iuebrigo algunos tal delgados, que podemos llamar foliaceos en alter-

nancia con planchas de serpentina, encontrandosc en el resto de la

mnntafia vendlas de cuarzo y halino y capas de pizarra talcosa y as-

besto. El c'olor predominate es el bianco brillante, que aumenta con

la fractura que es granuda, siendo este de diversos tamafios aun cuan-

do en lo general lino, hay trazos de un color limarillo claro por su

superficie y bianco en el interior, rara vez presenta medias tintas ni

oscuras siendo sorprendentes las grutas y cuebas que contiene tape-

zadas de heftmosas cstalaclitas forraando juguetes lantastieos.

Varias son las minas abiertas en clla y hoy- casi abandonadas en

su totalidad a escepcion de cuatro 6 scis. Las de mas lama por sns

productos han sido la Cainpana, S. Marcos, Buena-vista, S. Cristian,

S. Bernabe, Santa Maria, Isabel 2.
a

etc. en tod as ellas solo dos son

las clascs de mineral que se han presentado, aun cuando todas de un
producto abundante en plomo de superior- clase de un secienta a se-

tienta por ciento, siendo las variedades la galena y el carbonate de

plomo en abundancia, y otro mineral que llamaremos galena descom-

puesta.

Estos minerales tienen su yacimiento de la propria manera, que
los de sierra de Nerja, aun cuando aqui abundan mas las capas y las

bolsas que talvez no sean mas que capas fracturadas; pero que para

distinguir bien su formacion la esplotacion debe estar mas adelan-

tada.

Las minas que hoy estan en mas apogeo, son las de la loma de

en medio tituladas Emilia y S. Francisco, que esplotan por medio de

galerias y laborcs a trancos una capa de buen mineral, que se pre-

senta por lo general a granos sueltos en los puntos febles de la union

de dos capas ;i que Hainan los practicos bland uras.

Por ultimo, restanos decir algo sobre el canton que en la actua-

lidad cifra las esperanzas de varias empresas y forma la base de espe-

culaciones algun tanto beneficiosas 6 sea de la sierra de Mijas, que
cofre desde la orilla del mar en terminos de Torremolinos, Benalina-

dena y Fuengirola hasta cerca de Ogen y pucrto de la junta de las

veredas y Monda, formando con la sierra Blanca de Marbella, las Cha-

pas y sierra Bermeja un vistoso andteatro de monlanas, cortddo pot

diversos arroyos que descienden al mar sin dejar mas planicie que l«s

vegas de Fongirola y Marbella, su direceion aprocsimada es de NE. £

•SO. la roca que mas abunda en su (brniacion es la ya repetidas veces

nombrada cali/.a cristalina, que se emplca como jnarmol para algunos
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usos como banos, pa-vimentos etc. altcrna con planchas de mica, se

balla tambien descompuesta y formando una arena grucsa y tambien

conglomcrados, por el Norle forma algim tr,ansito a la formacion so-

bre que yace que como la sierra Blanca cs el grupo de la gravac;;,

a si cjue presenta pizarras y arcniscas diminuyendo la masi principal

de caliza que la forma casi en su totalidad en la parte S.: ni en esta

ni en las anteriores iiemOa hallado resto alguno que nos indique la

preecsistencia de seres que en ellas bayan habitado 6 nos dtmuestre

las especies de que algun dia se vio poblada, lo que nos hace inferir

que las rocas constitutivas han sufrido un gran cambio en su compo-

sition a efecto sin duda de las erupcioncs plutonicas que la cercan y

las dioriticas de la parte de Malaga.

Las minas se hallan a la parte del E. en el llano llamado de la

plata y cerro de la Mezquita, estando demarcadas sobre 12 a 14 y

siendo las mas principales las tituladas El Nino, S. Jose, Como-quic-

ras, Carolina, Buen criadepo, Observacion, Su madre, los Angelitos,

Guillermina Gorgrana etc.; nos ocuparcmos de las mas importantes

empezando por El Nino, antes Santa Rita. Sus labrados consisten en

varias galenas, con distintas denominacioncs, tales como Cafio del In-

gles, del tio Martinez etc. teniendo el primero bobedas de ladrillo con

ramales y enjutas de lo mistno, que honra a su Director, abiertos so-

bre el criadero y siguiendo su direccion a dUintos niveles y un poco

.separados, vinieiido a formar lineas paral.elas cntre si; pero siguiendo

el buzamiento de los minerales ascendicndo en clase a 4 que con al-

<nmos recodos y registros en diversos puntos en busca de aquellos y

el gran cano denominado del Sordo, que en direccion de NE. a SO.

atraviesa la demarcacion en sentido diametralmente opuesto & los an-

teriores y el pozo lumbrera, constituyen los labrados de la mina, de

cuya naturalcza y orden pasamos a ocuparnos. Se ban abierto con c!

fin de esplotar una capa iilon de potencia variable y por termino me-

dio de 0,30 i 0,50 de vara, que marcha constantemente de NO. i

SE. con una fucrte inclinacion de 50 a 55.° al O. constituido en su

totalidad por un mineral poco comun y variable en sus caracteres ori-

tognosticos hasta el infinito, cual cs el carbonato de plomo mezclado

fucrtemente con oxidos de bierro que le da un color rojo en diver-

sas tintas y le desfiguran predominando tambien el hierro arcilloso 6

bidratado que con el plomo carbonatado toman un marcado y raro

aspecto escoriforme, y otras veces un fuerte color rojo oscuro y ne-

gro a lo que los operarios Human requemado, espresion periectamente

bien acomodada a los caracteres csteriores de tan singular variedad

;
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asi mismo se prescnla el sulf'uro do plomo 6 galena de hoja ancha y
de grano de diversas magnitudes aunque no con abundancia. Llaman

los operarios chimeneas a la parte feble de terreno en que la dolomia

bo se presenta en roca consistente, sino rnuy por el contrario for-

mando tierras sin cohefencia alguna, por lo que es indispensable

e) mas esmcrado euidado en fortificar convenientemente tales puntos

por que el menor deseuido atraeria eonsigo males y desgracias sin

cuento.

8. Jose. Cuanto llcvamos cspuesto puede con pocas esCepciones

apliearse a esta rnina cuyo mineral difiere del de la anterior notable-

mente, el que si bien marcba en la misma dircecion es de naturaleza

diversa consistiendo en sulf'uro de plomo de grano regular y fino, bas-

tante compacto y de un color gris claro, llcvando por ganga 6 ma-

triz la caliza que sirve de caja al criadero, sus labores consisten en

dos pozos, principal y lumbrera no distantes entre si y 4 galerias,

que marcban de NO. a SE. estinguiendo el mineral en roca consis-

tente que evita fortificaciones. Cuantas minas bay en cste punto ado-

lecen de igual falta, cual es que no se hah euidado de investigar 6

csplorar el terreno a" profundidad, y por el contrario ban forzado de-

masiado las esplolacioncs en dircecion.

Como quieras. La capa que disfructa esta, marclia en igual di-

rcecion que las antcriorcs, siendo las mismas sus circunstancias a es-

cepcion de la naturaleza jlel mineral (pie es mas rieo y en su conse-

cuencia contiene mas cantidad de plomo que los demas del proprio

terreno.

]
Jara su bencficio se ban abierto varias labores, no con el mayor

acierto, acinando pozos sin orden, metodo n.i ventajas que justifiquen

su oportunidad.

De las varias minas de cste circulo se ban estraido en todo el

pasado ano sobre 50:000 arrobas de mineral y 10:400 arrobas de

buen plomo en las fabricas de S. Jose en M;ilaga y Mesquitas de BLeiai

en el cerro del mismo nombre al pie de las minas.

Hay varias otras salpicadas, digamoslo asi, por diversas partes

del distrito, en su generalidad de escaso interes con trabajos de in-

vestigation sobre indicios de mincrales mas 6 menos ventajosos; sun-

do la principal de esta clase la denominada Trinidad en la Icza de la

villa de Casares, conocida tambien ba jo el e])iteto de la del Cur;-, dfi

fortes por baber sido uno de los Senores Curas de cste pueblo el pri-

tnero que las trabajo (en 1826) con resullados algun tanto satisiado-

rios, siendo boy su propictaria la compania llamada del Sol estable?
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eida on la plaza dc Gibraltar, digna de loda considcracion por su asi-

duidad y perseverancia en los trabajos haciendo gastos de entidad, ci-

IVando hoy sus conatos en tropezar con los minerales que la piiblica

iradicion dice dejo en abundancia el cura de cortes, y para cujo fin

son varias las labores que lleva practicadas, tanto dc invcstigacion

cuanlo de rehabilitacion, dejando al descubierto las antiguas y recos-

truyendo sus fortificaciones. Ticne que lucbar con la debilidad 6 poca

consistencia del terreno (pizarra carbonosa algun tanto descompuesta)

por cuanto se halla situada en el mismo transito dc la formaeion tra-

pica de sierra Bermeja a cuyo pie situa con la de transicion sobre que

yace, habiendo destrozado notablementc e\ terreno en el que hasla

hoy solo se hallan nodulos 6 rifiones de galena y pirifa de cobrc, y

algunas vetillas de escasa potencia.

La titulada S. Manuel, que esta en el arroyo de Galica a legua

y media al E. dc la ciudad de Malaga, ticne su porvenir en una vela

de 3 a 4 pulgadas de potencia de marcha constante y de un mine-

ral selecto por su pureza, aim cuando para utilizarle tiene que aumen-

tar en potencia siguiendo constante su cahdad.

La de S. Gabriel 6 Jesus Nazarcno, en cl cerro de Santopita ter-

mino de la misma ciudad, prosigue con laudable constancia, cl gran

SOCabon 6 cano de des^gue, que alcanza 390 varas dc longitud y esla

nrocsimo a comunicar con los trabajos antiguos, en los que hay un

iilon respctablc, scgun la opinion dc los que lo ban cxaminado.

PI.OMO ARCiEMTIFKRO.

Este producto se halla limitado al canton denominado de las

Ghapas de csta ciudad, por cuanto que los minerales que contiene son

argentiferos. Las minas que lo constituyen, notables por mas de un

eoncepto, y que en breve estudiaremos con toda estencion, son yarns,

que se trabajan con mas 6 menos constancia, 6 se abandonan y vuel-

ven & denunciar etc.; pero las que se elaboran sin mterrupcion y con

una constancia que honra A sus duenos, son las pertenecientes a las

sociedades Virgen del Rosario de Jerez dc la Frontera, Lcgalidad de

Gibraltar, Estrella dc Cadiz, y S. Juan Bautista dc Jerez ;i las que

pertenccen las minas Consuelo, Santa Rosa y Rnsario, Si produce se

continuara, y Trabajaras y hallaras si hay, 6 scan la Rornana y S. Pa-

blo, Estrella, Jesus, Maria, y Virgen del Carmen.
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Situadas en el arroyo de los Linarejos, te'rmino dc la villa de

Ogen y en los monies llainados de las Chapas dc Marbella a dos le-

guas al NE. dc esla ciudad, los que aim euando dc poca elevation

ibrman barraneos y qucbradas, por la descomposiei^n dc las rocas

que los constituyen y su position y naluraleza, que en general spn

las pizarras arcillosas de fractura astillosa, color gris pardo y negro

con transitos a las carbonosas y esquistos micaceos, sustituyendo en

algunos casos a la mica los granatcs, aunque no muy pronunciados,

formando pizarras granalifcras; alternando las capas con estratos dc

cuarzo y otros de arcnisca cuarzosa correspondiente A la formation,

que es-cl grupo llamado de transition, y tambien con la caliza dolo-

mitica cristalina, que asoma sus blancas capas en las depresiones del

terreno etc., todo sublevado por las scrpentinas con su color general

y sin mineral alguno caracteristico en su masa sino su composition

natural, (pie en capas de poca polencia 6 bien sigue ks pianos de es-

tratificacion, 6 bien los corla en distintos angulos: la direction 6 po-

sition general de los estratos aunque allerada por casos especiales y

en general bien involucrada cs dc SO. A NE. aproximadamentc. Esla

formation que tan marcada obscrvamos en este punto so balla desar-

rollado en una grande estencion de la provincia, bordando las sierras

calizas, que ya bemos descrito anteriormente y aun formando su base

como la de la Blanca, Mijas, Bermeja etc., y otras veces por si solo

forma monies de alguna elevation, como los de la Romera y Lagares

de Malaga, Almogia, Olia, Totalan, Cutar, Velez etc., creando los de-

tritus de las pizarras arcillosas de capas delgadas, porque su suelo se

seca pronto y sc calienta mucbo las tierras en que mejor prosperan

los grandes vifiedos, que son la riqueza agricola del pais. La raisma

formation se balla asimismo alterada por la verdosa serpentina a quien

sustituye a levante del distrito la diorita, que se presenla predomi-

nando el anfiboL

En el circulo que describimos atraviesan la estratificacion gene-

ral del terreno varios filones, 6 sea de SE. a NO. formando la base

de csplotacion dc las indicadas empresas, es que se estiende por la

falda del llamado cerro de Carillo, y corre basta la margen derecba

del indicado arroyo dc Linarejo, en una estencion de 600 varas en

que se balla reconocido por su superficie, y en 200 por su interior,

inclina muy pocos grados al N. cs de potencia variable, por ternnno

medio 275 varas, y compuesto de galena de grano de dlV
fJ'

s0 ta "

mano y bojosa, sulfuro de zinco, bicrro oxidado, y piritas, feldespalo

proccdente" dc la descomposicion dc la serpentina, caliza, abundando

MEM. DA ACAD. 1 ." CLASSE. T.U.F.I. "
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la galena con bastante blenda en la cabeza del filon y a profundidad,

mas pura esenta de otros cucrpos, y de grano mas fino.

Para su disfrute se ban hecho yarios trabajos, que para descri-

birlos con mas ,-laridad nos circunscribircmos a cada mina dando prin-

cipjo por la mas adelantada e importantc 6 sea el Consueto.

Consisten en una galeria principal 6 sea socabon de cntrada que

corrc 95 varas fortificadas en su mayor parte con boveda corrida de

medio punto, construida con ladrillo asi como sus ramales, en cuyo

sitio corta el filon presentandose bastante estcril, y para recqnoccrlo

a profundidad se siguio con el pozo Consuelo, que cuenta 22 varas. Poco

antes de terminar el socabon marcha una galeria titulada de 0. Juan

fortificada convenientemente con buenas portadas hasta enlazar con el

limite de la demarcacion en su union con la colindaule Romana, y

al SE. donde hay un pozo de 1 8 varas, que toma igual nombre, for-

tificado de entrracion convenientemente y con su bajada de escala con

descansillos al efecto. Estas y varias otras labores de muy escaso in-

terns forman lo que podemos llamar primero piso. Constituycndo el

segundo una larga galeria, que dejando al deseubierto el filon une los

dos pozos y siguc algunas yaras mas, con el nombre de Santa Rosa,

hasta que aquel esteriliza algun tanto: a las 29 varas del pozo Ro-

mano bay un gran anchuron dondc se ha presentado en mayor po-

tencia 6 sea dc 9 varas, habilita el pozo de Santa Cecilia, que tiene

32 dc profundidad hasta su caldera, que es el punto mas avanzado

de la mina; & los 150 dc su brocal parten en direccion del filon 6

por su centro 6 sea al NO. y SE. dos galerias Encarnacion y S._ Jose,

avanzando la primera 26 varas, cortando 6 estinguiendo un mineral

selecto, y la segunda 12 varas de mineral inferior: a las 30 6 scan

15 de estas se han emboquillado asi mismo otras dos galerias parale-

las A aquellas Rosario y Santa Isabel, que deben cortar buen mineral

a juzgar por analogia. El filon al SE. y a las 56 6 60 varas del li-

mite de la demarcacion por el costado S. parece scr forma una infle-

xion brusca mas a profundidad por la interposicion dc una masa do

serpentina muy descompuesta, que lo corta en un angulo de 45 a 50.**

Con estas labores qucdan flanqueados dos grandes primas 6 ma-

cizas de mineral los que csplotados con el orden, ecooomia y buen

metodo tan necesario en toda esplotacion dc minas y tanto mas en las

(iue ocurrcn circunstancias como en la prescnte con un terreno tan

(Uslocado como desde luego se deja conoccr por la rescna de la clase

de formacion en que arma el criadero, y tanto mas los terrenos 6

puntos cuyas prcsiones debemos veneer a la immcdiacion del iiion ,.
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cl que por su mucha potencia y origen, que en nuestro sentir es pos-

terior a la formacion y desde lucgo a las serpentinas puesto que las

ha alterado y descompuesto hasta cl eslremo de quer por salvandas

eonserva esta roea en vm estado de destruccion estreira y cual si liu-

viera sufrido una accion plutonica muy viva, en que los terrcnos pre-

sentan resistcncia al barrcno, por lo que los trabajos son paulatinos

6 gastan mas tiempo, si bien una vez pcrforados y cspuestos a las in-

flnenciaS7 atmosfe'ricas se agrietan y destruyen con facilidad, sin duda

por la prcsiori y gran fucrza de gravedad de la roca: los trabajos son

mas diilceles por cstos accidcntes asi que los de fuera del filon nece-

sitan fortificaciones, marchando en lo general con labor de conquista,

no obstante dar la feliz coincidencia de no abundar las aguas subter-

raneas y si en las laborcs altas debido a las filtracioncs del estcrior.

Con la esplotacion de estos macizos y los que lucgo sc tlanqueen pre-

parando bien cl campo de labor y beneficiando la mina bajo un sis-

tcma ventajoso y una adininistracion rigorosa, los productos que rin-

da adcrnas dc prcmiar dignamente los afanes de los intcresados, ha-

ran que la mincria del distrito adquiera conlianza en algunos puntos

de su privilcgiado snelo y un rapido vuclo que la clcve a la altura

de que es digna prodigando al pais sus bencGcios. Eslos deben dejarsc

sentir en breve por cuanto la sociedad Virgcn del Rosario ha contra-

tado con una casa estrangcra, que tiene fundiciones 6 sea oficinas de

beneficio de plomo y platas en el litoral la venta de 100: 000 quin

tales de ininerales pix>cedentes de sus propiedades en las Chapas.

Santa Rosa y cl Rosario, que tienen su demarcacion al NO. de!

Consuelo y sobre el fdon no tienen laborcs bastantc avanzados a pro-

fundidad para juzgar por cllas de su importancia, por mas que su

posicion es ventajosa y su esplotacion se presenta con buenos auspi-

eios.

La Romana consta dc una galcria socabon de cntrada en igual

sentido que la de su vecina, caminando al S. y aprovechando para su

apertura la falda de la montana que gana 90 varas en longitud la-

bor hecha antiguamente en que sc trabajo por varias empresas de po-

cos fondos y cjue la abandonaron por la dilicultad dc fundir sus me-

nas d consecuencia de la mucha blenda que conticne, la actual eni-

presa ha formado un anchuron y pozo a su limite que tiene 50 va-

ras de profundidad, colocado en mala posicion y a un costado del fi-

lon abierta muy mal; a las 20 varas roinpe con el una galcria y lo

recorre en 21 por medio de la titulada de S. Francisco abierta en su

a cste punto muy esteril nor lo auc laque se prcsenl por
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clad con un celo y teson remarcables se ocupa en corregir los gran-

des errores del pozo y fortifiearlo dc manera que permita profundi*

zarlo convenieritemente hasta el nivel oportuno para volvcr a practi-

cal; otra galerb de rompimiento al filon y ver .si a profundidad ha

ennoblecido como es natural, piles la posicion de esla demarcacion no

pucde ser mas satisfactoria, por cuanto se halla en el ccntro del cria-

dero, sino que como estos tienen tantas variaciones en direccion, in-

clina'cion, riqueza, pofcencia, etc. puede muy bien suceder ^ue aun

cuando el punto atacado por la galeria de S. Francisco sea csteril, no

por eso hay que juzgar desfavorablemente, hasta no examirittrlo en

otros.

San Pablo. Se halla en analoga posicion y circunstancias de

Santa Rosa y Rosario, colocada su demarcacion en punto diametral-

mente opuesto a el la, 6 sea al estremo SO. aun cuando no se baya

trabajado sobre el filon en sus escasas labores, reducidas a una gale-

ria de entrada y a un pozo de 1 G varas, se presentan varias venillas

6 rafagas de un mineral superior.

Estrella. Esplota una veta al parcccr ramification del filon prin-

cipal, que corre en direccion de E. a" 0. aprocsimadamente, de poten-

cia variable y por general 0, 20 a 0, 3.0 de vara, compuesto cle ga-

lena brillante de grano fino y algo antimoniosa y la mas argentifera

hasta hoy de todas las del canton, conteniendo por termino medio de

los difcrentes trozos que se han ensayado de 60 a 70 por ciento de

plomo y dos onzas cumplidas de plata por quintal de mineral y los.

del Consuelo de 50 a GO por termino medio y dos onzas escasas de

plata por quintal de mineral: las labores que se han becho para su

disfrutc consisten principalmente en la galeria de entrada, que en di-

reccion S. 20.° O. recorre 13 varas y dando un recodo al E. 19." N.

a las 5 varas termina en un anchuron del que desciende un pozo que

profundiza 30, a cuyo plan se han abierto dos galerias de reconoci-

miento y disfrute en direccion. En la parte superior, parte del an-

churon una galeria a levante terminando en el pozo Anibal, que est.i

atorado a efeclo de los grandes hundimientos que ban sobrevenido

por el desorden y falta de fortificacion, que reino en la esplotacion

primitiva, siendo el terreno de esta mina mas alterado aun que el de

los demas por los muchos lisos 6-TCsvalamientos de roca que tiene.

La esplotacion no ha. sido la mas acertada ni ventajosa, porque el mi-

neral que ban estraido ha sido rebajando la galeria alia hasta el punto

en que el terreno manifesto peligro y rellenando la hoquedad con tier-

ras y picdra. El sistema que al parecer se presenta mas favorable-
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mentc en esta mina es el de galcrias y pozos inclinados, puesto que
la veta buza mas de 25.° al N. ir dejando macizos cortos, y Haves
de roca y mineral csplotandolos invertidamente en las galerias para-

lelas, omitiendo asi gastos, por euanto no hallandose el eriadero bien

determinate y poeo investigado y aim en tan limitado carnpo, pareee

scr que diminuye de potencia y aumentan las aguas que no deben pro-

digarse, ni mucbo menos aventurar eapitales, se'endo asi que no obs-

tante p^ede saearsc fruto de ella guardando gran economia y sumo
acierto, siendo lamentable que las disidencias y poca sensatez de al-

gunos de sua accionistas rntorpczcan y aim imposibiiiten su benelicio.

A Lcvante de esta hay otra Uamada Beduina cuyo porvenir esta

en el mismo eriadero que la atraviesa por estar situada en su direc-

tion pero que con trabajos paralizados por largos intervalos no ha avan-

zado todavia lo suficiente para augurar de su suerte.

Ademas de las eitadas ha habido varias otras colocadas al S. E.

del eriadero con mayores 6 meno-rcs probabilidades de disfrutarla, que
hoy se hallan abandonadas, aim cuando lacil es pronosticar que no
lardaran en trabajarse nuevamente con mayor furor en vista de los

resullados de las sociedades que ban permanecido constantes en sus

tareas.

R.estanos unicamente nombrar las minas Yirgen del Carmen y
Jesus y Maria pertencientes a la Sociedad de S. Juan Baulista de Jerez

<[ue estan a la misina margen del arroyo al E. del foco que hemes
ya nombrado, teniendo por objeto de sus trabajos reducidos a dos so-

cabones y un pozo, en terreno muy consistente, reconoccr mi (ilou.

<[ue aparece en la superlicie con rcgularidad en su marcha, de buena

potencia, compucsto de cuarzo, oxido de hierro c algunas habas 6

granos de galena argentil'era.

Por lo que resulta (jue cste canton es el de mas interes del dis-

trito en todos conceptos, tanto por su posicion euanto por el interes

que inspiran sus filones 6 criaderos y los eapitales de las persona

s

interesadas en ellas, congratulandonos de que formara la base de las

esplotaciones bien entendidas de la provincia y sera* el elemento que
desarrolle otros que hoy no se elaboran por falta dc confianza y me-
dics; pero estos no escasearan en una industria (jue cuenta con ek-

nientos fijos para proporeionarles sus eorrespondiciites reditos..
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CCMSEIK.

Varios son los criatleros y de interes que cncierra en su seno la

nrovincia cle Malaga d© tan precioso y utilisimo mineral, por mas que

oircunstancias desgraciadas y doblemcntc scnsibles por la riqvAjza que

permanece oculta en las entranas dc la tierra, en vez de dcsarrollar

nno de los mas podcrosos clemcntos dc bleu estar y felfcidad, baga

que sc trabajen eon languidez y poco exito las minas que de esta clase

se hallan registradas en la Inspeccion, contribnyendo a ello el ma I

que tantas veccs bemos lamentado dc falta de capitales en las per-

sonas que por lo general se dedican a su beneficio, y sabido cs que

sin tan poderosa palanca ayudada por la inteligencia no es posible

poner en jucgo los clemcntos dc la industria.

Las primeras minas quc'se descubricron son las lituladas Her-

rumbrosa y Marjal del FoTO en te'rmino de Genalguacil y Cibeles en

la cuesta del Pino, le'rmino de Pugerra que se ban trabajado por di-

ferentes sociedades, siendo la titulada Esperanza la que disfruto parte

de las ricas nniestras que presentan de eobre gris y ahigarrado, pi-

ritas e carbonatos de una riqueza notable; p«steriormcntc sc ban de-

nunciado por varias otras, siendo escasos los irabajos becbos que en

Ja e'poca que los Yisitamos estaban bundidos y ancgados, dejando no

obstante descubrir en cl astial de uno de los socabones im fdon de

gran potencia compuesto de arenisca, oxidos dc hierro y las sales dc

eobre indicadas, implantada en la f'ormacion dc Sierra Bermeja ya

dicha, en cuya parte occidental esta el pueblo a cuyo te'rmino per-

tene.ee. La Cibeles presenta mayor abundancia de cobrcs carbonatados

y pirita, distando tres leguas de las anteriores mas al centre de la

Serrania. Para beneficiar sus productos que consideramos de interes

por mas qne boy sera fuerza emplear algunas sutnas en la rebabili-

tacion de las labores antiguas, se construyo una oficina de beneficio

en las margens del. rio Guadalmaza, termino de Venahavis, rcedifi-

cando otra antigua que en cl propio punto existia, la (pie constaba

de un horno de calcinacion, otro dc fundicion, un reverbero para el

cobre negro y el de afmacion adoptandosc cl mctodo dc Falun en

Suecia, se hicieron varios ensayos obteniendo basta un 20 por ciento

de cobre afinado en rosetas. Se abandono establecimicnto tan adelan-

tado por haberse agotado en estas obras los escasos recursos de la em-



DE MALAGA. 23

prcsa no obstante scguir las minas en bonanza ann cuando siempre
babia que luehar cod dos grand cs incovenientcs que no se tuvieron
presentes al eslablceer la olicina de beneficio, a saber, la.distancia de
las miaas, a Ires la Cibcles, y i seis leguas las rcstantes con caminos
casi intransitables, y la insalubridad del silio por la abundancia de
calcnturas imermitcntcs que desdc Junio a principios de Noviembre
las hacen inevitables, siendo otro gran mal la escascs de agua en al~

gunas temporadas para la fuerza motriz de la °abrica que tenia dos
trompas hidraulieas y no suele haber bastante agua para alimentar
una.

Ultimamente se ban becho investigacioncs y calicatas en los ter-

minos de Venahavis, Cartagima y Tuscar, que presentan notables

muestras de cobres griscs y abigarrados, que en otro pais en que la

mineria estubiesc mas arraigada se considerarian descubrimientos de
alta importancia

, y pronto fueran objeto de especulaciones que con
tan faborables indicios se presentan, probablemente ni aim se encon-
trara en la Serrania quien trate de reconoccr terrcnos tan intere-

sanles. r

En termino do Malaga a dos leguas y sitio Uamado del Lagar
del Boticario, sobre la izquierda del camino de Granada se hallan las

minas Cleo y Patra que esplotan un fdon de 0,50 de vara de poten-
cia de pirita y carbonato de cobre y se dirige de N. a S. buzando al ( ).,

reeonocido en vinte v&ras de longitud por medio de una galena incli-

nada a trancos, dos horizontales y dos pozos para eslraer Jos niine-

rales y zaf'ras, uno, y el otro eontienc un sistema de bombas para es-

linguir las aguas que abundan mucbo basla que no se atraviesse ef

titulado arroyo Honda donde estan boy los minados que no earecen
de interes, maxime si prosiguc el (lion tan constante com© liasta ik
aqui. En varios otros puntos enderedor se presentan entrc las capas
de pizarra alteradas por las dioritas y en vetas de cuarzo lechoso y
areniscas, indicios de cobre.

Lucgo vemos que en la Serrania de Honda hay criaderos impor-
iantes que csjjeran y necessilan capilales (jue se cmpleen en su be-

uefieio, y en Malaga se prescnta otro e indicios de varios mas.

NiouraL.

En el camino de Casarabonela de Carralraca y sitio Uamado cuesta

de los Garabatos en termino del ultimo pueblo & que dan Jama sus
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rcnombrados bafios se ha dcscubierlo cntrc la serpentina allerada y

pizarras talcosas minerales de sulfo-arscniuro y oxido de niquel que

.se presentan en nodulos 6 granos esferoidales de diversos tamanos,

desde el de una nuez a bolsas 6 esferas grandes que partidas presentan

m su centro mayor pureza y asimilan una radiacion del centro a la

circunferencia, de color rojo de cobre algo palido que en ,-msayos ha

dado de un 10 a 15 por ciento de niquel agrio. Las labores hechas

sobre este criadcro S0tl escasas, e insuficientes para darnos idea de la

consideracion de un descubrimiento notable por la rarcza 6 i.ingula-

ridad de tan escaso mineral, que se reducen a un pozo de catorze

varas y una galeria socabon de vinte e no\e «on dos ramales de iguales

tiimensiones y longitud.

*

t

©FICIWAS ©E BENEFICIO.
r

Ademas de las fabricas de hierro de esta y de Malaga que van

jndicadas en los estados finales con la clasificacion de los aparatos y

maquinas de que constan y gente que ocupan, sobre las que se ha

escrito por varios sugetos con alguna cstension, por mas que fueran

necessarios varios tomos para dar una idea de las operaciones que en

cllas se verifican y descripcion de hornos y aparatos de vienlo, mo-

tores, receptores etc., pues se halla recopilado lo mejor que en esta

parte de la metalurgia se ha inventado, y baste decir que son Csta-

blecimentos que rivalizan hasta con ventaja con los mejores del es-

trangero, honrando la industria nacional: hay cinco en pequeno dedi-

cadas a I beneficio de las menas de plomo usando en todas ellas los

metodos espanoles que se inventaron en la procsima provincia de Gra-

nada de donde son los maestros que ban hecho los hornos y los que

dirigen y verifican las operaciones conseguientes a su beneficio, obte-

niendo productos de muy buena calidad y teniendo por aparatos de

viento las pavas, a escepcion de la situada en el arroyo de Quejga

en Sierra Blanca que tiene uma trompa hidraulica que produce buen

efecto a lo que se presta muy bien el terreno en cuya election no pu-

dieran estar mas acertados por reunir ventajosamentc cuantas circuns-

tancias son favorables a su objeto.
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Recopilando cuanto llcvamos espueslo obtendreBSOS por conse-

cuencia que si rica y celebrada es la provincia de Malaga por su po-

sicion geografica e interesante topografia y productos agricolas e in-

finitas variedades zoologicas y botanicas, no cs menos notable en el

reino mineral r%aterias de que se componc su suelo y disposition do

las mismas, presentando a las observaciones del naturalista un vasto

campo de cstudio y al inlcres particular medios y objetos donde em-

plear sus capitales con beneficio proprio y del pais, siendo notable que

en el distrito minero mas limitado del reino se presenten los mine-

rales mas utiles a las artes por su neccsidad y aplicaciones, tales como

el luerro, ploino y cobre y a la par nos presente asi mismo dos niuy

raros 6 escasos en la naturaleza y de utiles aplicaciones, el grafito y

niquel.

Que la mineria del distrito pros^rara rapidamente, cual se ve

por los cstados comparativos que obran al fin, pues si no exisle el

juror 6 vertigo que se apodero de sus bijos en epoca no muy lejana,

queriendo encontrar roetales por doquicre, las esplotaciones fundadas

boy sobre bases mas fijas prometen resultados propicios y aun ndcn

utilidades que iran en aumento, siendo notable que en el afio procsimo

pasado del que nos ocupamos, cuando la mineria del reslo de la le-

ninsula ba sufrido menoscabo y paralizacion en sus tareas por la crisis

comercial que nos ba afligido y mas principalmente por la revoluciou

y acontccimientos de la vecina Francia se bayan trabajado 239 minas.

siendo de ellas productivas 96 que han dado ocupacion & 436 ope-

rarios. Que ademas de las cuatro ferrerias que han estado en activida(

ocupando 1350 operarios y 670 caballerias, sin contar la gente de

MEM. DA ACAD. L* CLASSE. T. II. P. I-
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mar empleada en los transportes, han estado en marcba'por diferentes

e'pocas, tres fabricas de plomo entreteniendo 50 operarios y 80 ca-

balled eon 30 arrieros, habicndo oblenido

:

MINERAL

Arrobas 1:500.000

Quintales98i

OUALIDAD

Plomo

Hierro colado.

Id. maleablc. .

Grafilo

Cobre negro. .

Niquel

ARROBAS

20.672

627.600

564.720

5.028

24
100

LIBRAS

37 1

Marbellal." dp Julio de 1849 =

Jose de Jldama,
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Nota aVrocnmada de los minerales plomizos que en el ana de 1848 se han obtenido en las minas
del distrito de Malaga con espresion de sus procedencias y destiios.

PROCEDENCIA

Del Canton minero de Nerja
" " « « Alhaurin de la Foxa
(< " « « las Chapas

« « « Marbella
De otros diferenles puntos del Distrito ....

Minerales be-

neficiados en

este distrito

(a)

Minerales es-

portados a

otros puntos

para su bene-

flcio

(a) £

Minerales ven-

didos en su es-

tado natural

Minerales ec-

sistentes en la

boea de las

minas

®

TOTAL

19272
25964

1296

46532

16000
4000
416

20416

1189

1189

12

12

@

16000
16000
SOOO
3000

40000

@

35272
45964
16416
7485
3000

10813'

12

12

SOT.i,

rencia ,o „, I
resumenes estad.sticos del espresado ano de 1848, y presente estracto aprocsimado una notable dife-

Impeccion
q" 7',

6n
,

qUe T U
p

r0n
,

f

°T
ad0S C°n l0S dat0S rendidos P°r las em P resas yi ><" q»e se ba atenida esta

quSos IT vr I

7 Prcsent« s7eriflcado ^emas de con dichos datos, tambien con noticias y anlecedcntes fldedignos ad-°

r
'

d
'fT

V1SUaS Pratlcadas .P°r eI ^ scribe, durante las que se han procurado fijar una idea bastante esactalos productos de la mineria en la provincia para mayor esactitud en los sucesivos documents,

J. DE ALDA1IU.
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INSPECC10N DE MINAS DEL DISTRICTO DE MALAGA.

RESUMEN ESTADISTICO DEL ANO DE 1847.

Itlllll Dli LABOREO.

Minas rc-

gistradas

6 dcnun-

ciadas du-

rante el

ano

Minas

abando-

nadas du-

rante cl

ano

46 63

Minas de-

marcadas

durante

cl ano

Minas en

labor 6

en so«ci-

tud

12 266

Niimcro

de las dc-

marcadas

Numero
de las

producli-

vas

91

Minas
en

frutos

IUERZA DE SANGRE OCUPADA

Personas

370

Beslias

Tiro Carga

Contribu-

c.ion de

pcrtcncia

devcnga-

da duran-

te cl ano

13* 7214-22

Cantidad

cobrada

durante

cl afiopor

dicho

concepto

PROLUCCION EN QU1NTALES CASTEI.LANOS

G rafito

4689-* 378

Mineral

de hicrro

138888

Mineral

de plomo

22!)*

Anlraeita

151171

Carbon

dc piedra

Cobalto

y niqucl

1029 250

Valor del

10 p.°/

dc arrcn-

damiento

de fincas

delEstado

603-29

Cantidad

cobrada

para di-

cho con-

cepto

1437-16

MINEBALES ESrORTADOS DURANTE EL ANO

Q.
ts

(?)

Graflto 1*1 2

Niqucl 290
Plomo 691 3

2

1M1IO I>E BEMEEIEBO.

— ' '
'

Officinas aban-

donadas durante

el ano.

Officinas ccsis-

lentcs en fin

de afio.

Numero de las

que cslan en

actividad

FUERZA DE 9ANGRE OCUPAIU PRODECCION' FN (J.

1
'' CASTEI.LANOS

Valor del 5 p.%
de los minora les

bcneliciados

Cantidad cobra-

da por dicho

concepto duran-

te cl alio.

PHOOITTOS ISPORTADOS EURANTE El AjSoOfficinas dc Tk-

neflcio construf-

das durante

el ano.

Personas

Beslias

llierro malcablc

... •

Hicrro colado

6 modelado
Plomo

Tiro Carga «." (a) £

Plomo 53* '/„ —
2 1 11 7 1792 — 580 1166*9 183818 746 '/

a 818-25 1569-18

IIORMOS \ APARATOS PRIMEIPAEES ECSISTEMTES EM EAS OF1CIMAS RE REMjUEIC'IR.

PARA HIERKO Y ACERO PARA PLOMO, CODRE V E8TANO

7XOTA.
Adcmas dc los aparatos csprcsados ccsisten

en la ferrcria de la Constancia dc Malaga 12 hor-

nos con sus caldcras de vapor, 13 hornos 6 cstu-

fas para varios objetos, 1 horno para alambrc, 3

rcverberos para hoja delata, Shornillos para es-

tauar, yen su dependencia llamada ferrcria dc la

Conception en termino deMarbella 3aparatos 6 es-

tufas para calcntar cl vicnto con los gases sobrantcs

dc los hornos y en fin difcrcntcs maquinas dc vapor

y ruedas hidraulicas con aplicacion ii dislintos ob-

JGtOS. >• L>E ALIUMA.

Hornos de cal-

cinacion
Altos hornos

Rcverberos pa-

ra moldcria

Cubilotes para

molderia

Hornos de ma-
ccagc

1

lleverbcros para

afmacion

Herrcrias co-

muncs
Hornos para

acero natural

Hornos de ce-

mentation
Rcverberos Boliches

Hornos dc man-

ga 6 pabas

8 9 3
*'

7 23 3* — 1 2 * a



INSPECCION DE MIMAS DEL DISTRICTO DE MALAGA.

HESUMEN ESTADISHCO DEL ANO DE IS 18.

B1MO DE LAIWMIOO.

Minas rc-

gistradas

6 dcnun-

ciadas du-

rante el

afio

31

Minas
abando-

nadas du-

rante el

ano

Minas de-

raarcadas

durante

el ano

22 16

Minas en

labor 6

en solici-

tift

233

Niimero

de las de-

raareadas

80

Nuinero

dc las

producti-

96

Minas

en

fru to s

00

POEBZA DE SANORE OCUPADA

Personas

496

Bestias

Tiro Carga

200

Contribu-

cion de

perlencia

devenga-

da duran-

te el alio

8484

Cantidad

cobrada

durante

el ano por

dicho

concepto

7442 '/,

PRODOCCION EN QtJINTALES CASTELLANOS

Graflto

1257-401'

Mineral

de hierro

287926 'i j

Mineral

de plomo

9183

Mineral

argenli-

fero

Mineral

de eobre
Coballo

y niquel

100 93'/,

Valor del

10 p.%
dearren-

damiento
de flncas

delEstado

Cantidad

cobrada

por di-

cho con-

ceplo

2146-16 914-30

Valor del

8 I'- °/o
de mine-
rales es-

pendides
en bruto

1630-17

•

Cantidad

cobrada

por 'di-

cho c.m-

cepto

1466-17;

MINEHAI.ES ESPOBTADOS DU-

RANTE EL ANO

0.'

Graflto. . , . 1257 t

Plomo. ... 164 —
Argenlifero 100 —

5

RABIO DE DENEEICIO.

Officinas de lie-

neflcio construl-

das durante

cl a iio.

Officinas aban-

donadas durante

el ano.

Officinas ecsis-

tcnl.es en fln

de ano.

Numero de las

que eslan en

actividad

12

EIJERZA DK SANORE OCUPADA

Personas

Bestias

1366

Tiro

20

Carga

900

PEODUCCION EN Q, CASTELLANOS

Hierro maleabb

141181 *L

Hierro colado

6 modelado
Plomo

15859!) 4218

Valor del 5 p. °/

de los minerales

beneficiados

Cantidad cobra-

da por dicho

concepto duran-

te el afio.

11 54 1 10051-31

PHODCCTOS rsi'OHTAHOS ! CHANTE El. AN

Plomo

0-' s

| £

1S23 — _

HORNOS \ APARATOS PRINCIPALIS ECSISTENTES EH LAS OFICIVIS DE REftEBWlO.

PARA HIERRO Y ACERO

Ifornos de cal-

cinacion
Altos hornos Reverberos pa-

ra molderia

II

Cubilotes para

molderia

Hornos de ma
ceage

Reverberos para

all nation

23

Hcrrerias co-

rn lines

35

Hornos para

acero natural

Hornos de ce-

mentacion

PARA PLOMO, COBRE V ESTANO

Reverberos Boliches
Hornos de man-

ga 6 pabas

Adcmas dc los aparatos rspresados ecsistcn
en la ferreria de la Constancia de Malaga 12 hor-
nos con SUS ealdcras de vapor. 13 hornos para ra-
tios objetos,2 hornos para alambro.3 reverberos pa-
ra hojas de lata, 8 hornillos para eslanar; y en su de-
pendencia llamada ferreria de laConcepcion en
mino dc Marbella,3 aparatos para calrnlar el vienlo
con los gases sobranles delos hornos y unhorno pa-
ra fundii bronco y crisolesy hacer ensayos, mi
ois dc xicnio de doble accion . 1 nieda hidraulica
eon ibrca de 23 caballos, otra de 14 y oira de 8, ma-
(| ii ina dc vapor de presionde 18 caballos defuer/a.

4, BE ALPAMA,





PARECER DA GOMMISSiO

COMPOSTA DOS SOCIOS EFFECTIVOS

OS D. t3 FRANCTSCO ANTONIO BARRAL, BERNARDINO ANTONIO GOMES,
CAETANO MARIA .FERREJRA DA SILVA BEIRAO

SOBRE A ESCOLHA DO MELHOR LOCAL

PARA UM MATADOURO EM LISBOA.

»«WJ»SW««

s\ seccao de Medicina da Academia Real das Sciencias M en-

-viada a portaria do Ministerio dos Negocios do Reino, com data de
21 dc Septembro do corrente anno, acompanhada com o officio do Go-
vernador Civil de Lisboa, dc 20 de Julho, e resolucao de 15 do mes-
mo mez da Camara Municipal de Lisboa, na qual esta corporacao opta
pelas terras que decorrem desde o chafariz da Gruz do Taboado ate

r

A casa chamada do Deserto para localidade de um matadouro de ga~
do, que deve fornecer a carne a toda a capital, e juntamente acom-
panba a dita portaria uma consulta do Consclho de Saude Publica do
Rciuo, dc 9 dcSeptembro, na qual o mesmo Conselbo opta pela loca-
lidade das quintas do Coxo, da Madre de Deus, e dos Apostolos, no
Alto do Varejao para o mesmo fim, localidade que tambem ja tinha
sido preferida pela mesma €amara Municipal em resolucao de 20 de
Feverciro do presente anno; e ordena Sua Magestade, que sendo este

negocio examinado na seccao das Sciencias Medicas da primeira classe

da mesma Academia, consulte o que a tal respeito parecer mais con-

veniente.

MEM. DA ACAD. 1
." CLASSE T. II. P. I. 1
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A seccao, para dar cumprimento a"s ordens do Govcrno, nomeou

uma commissao composta dos Drs. Francisco Antonio Barral, Bernar-

dino Antonio Gomes, e Caetano Maria Ferreira da Silva Rcirao, para

estudar o assumpto, e emittir a sua opiniao acerca delle, opiniao que

foi convertida em parecer da seccao das Sciencias Medicas, em sua scssao

de 7 docorrente mez. (Novembro de 18S4.) Esta commissao declarando

primeiro que tuJo que so trataria o objecto com referenda a salubri-

dade publica, e debaixo do ponto de vista hygienico, passou logo a vi-

sitar e estudar as duas local idades tanto da Cruz do Taboado, corao da

Calcada das Lages, a fim de poder formular uma opiniao consc^nciosa,

e baseada sobre factos da sua propria observacao; mas. ainda assim con-

dicoes existem que a commissao nao pode verificar por si, mas teve

de'se soccorrcr a informacoes officiacs, pela maior parte, da Camara

Municipal, a qual tern andado ncste negocio, como cm todos da sua

competencia, com aquella vontade de acertar e de ser util ao muni-

cipio, que todos lhe reconbecem. As informacoes, por exemplo, sobre

a quantidade da agua fornecida pelos pocos das quintas da calcada das.

Lages e outras, estao neste caso.

A commissao visitou aquellas- localidades no dia 24 do mez de

Septembro, e eis-aqui o resultado do exame e estudo a que procedcu-

As terras chamadas da Cruz do Taboado compoem-se de urn solo ar-

gilo-calcareo, que corre junto da face oriental do aquetlucto das aguas>

livres desde o chafariz da Cruz do Taboado ate ao palacete chamado

do Deserto, fazendo no meio uma cova, ou rebaixo bastante conside-

ravel, e limitado pela outra parte fronteira ao aqueducto pela azinha-

ga, qu entrada das Picoas, e alguns quintaes de particulares.

Este terreno tem a sua maior extensao lancada de O.E.N, para

S.E. ; nas direccoes de O.E.S.—S.E.—S.S.O.—e O.E. as povoacoes

ficam a uma grande distancia deste local ;
porem na dircccao S. eS.O-

existem habitacoes bastantemente proximas, e ainda muito muis pro-

ximas na direccao O.—O.E. c N.E. ; ficanclo o mencionado terreno

n'uma attura superior a de todas estas localidades, excepto a de O.E.

E necessario notar que a agua do aqueducto corre n'um nivel

pouco superior ao do ponto mais baixo da cova ou valle que cxistc

no meio destas terras.

A menor distancia deste terreno ao cano da limpcza da calcada

de S. Sebastiao sera de 40 metros aproximadamente : a incbnacao

deste cano, desde Santa Joanna ate ao Tejo, e muito pouco sensivel,

e a sua capacidade, ate is Portas de Santo Antao, bastantemente aca-

nbada.
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A commissao depois de examinar cste local passou a visitar as

quintas dos Apostolos, do Meio, ou do Coxo e a da Madre de Deus,
situadas no Alto do Varejao ao lado occidental da CalcHa das Lages;
as quaes todas reunidas constituent um dos terrenos des+inados para
local do matadouro da cidade.

Estas quintas, cujo solo e nos altos argilo-silicioso, e nos valles

quasi humifero, corrcm na sua maior extensao na direccao de N. a S.

com divqvsos accidentcs de terreno, a uma exposicao no nascente.

Ao S. destas quintas apparece o Tejo, e algumas casas muito ao
longe nijm piano muito mais inferior; ao S.O. as povoacoes ainda

fieam muito mais longe, c muito mais Laixas ; e por todos os outros

lados so apparcccm casas a longa distancia.

Ao N.N.E. fica o cemiterio denominado do Alto de S. Joao. En-
tre o extrcmo N. da quinta do Meio e aquelle cemiterio' fica a quinta
dos Apostolos, que nesta direccao tern cntre 380 a 420 metros, in-

tcrpondo-se entre a dita quinta do Meio e o cemiterio um outci."o

pertencente a quinta dos Apostolos que interrompe as correntes de ar
que decorrerem na direccao dos dois estabelecimentos. Este mesmo
pequeno monte faz com que nem do cemiterio se avistem as quintas
do Meio e da Madre de Deus, nem destas se devasse aquelle. A com-
missao insiste nestas circumstancias dc posicao relativa do cemiterio
>e das duas quintas, porque hao de ser necessarias para algumas con-
sidcracocs que adiante tern de fazer.

Existem nestas quintas tres pocos e uma cisterna. A cisterna

construida na parte mais elevada da quinta dos Apostolos junto de
uma casa apalacada pode conter tres mil pipas de agua, segundo a
consulta do Conselho de Saude Publica do Reino.

Quanto a profundidade dos tres pocos, quantidade de agua por
dies fornecida em 24 horas, e probabilidade de sua abundancia, a

commissao acceita os dados que lhe fornecem tanto o parecer de 18
de Fevereiro de 1854, do Sr. Fancisco Antonio Pereira da Costa, co-

mo o auto de vestoria feita por ordem da Camara Municipal de 13
de Julho

, e 7 de Novembro do mesmo anno : destes documentos se
collige que o poco da quinta do Meio pode fornecer em 24 horas
quarenta e oito pipas de agua aproximadamente, e o da quinta da
Madre de Deus tresentas e oitenta e seis no mesmo tempo, e isto no
niez de Julho, e duzentas e sessenta em Novembro, que e o mez em
que as nascentes produzem menos aqui em Lisboa ; e finalmente que
° da quinta dos Apostolos esta" secco. Sr. Costa declarando no seu
parecer que os dois pocos podein fornecer dois anneis de agua por dia,

1 *
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accrescenta que as aguas destes pocos provem de uraa camada areosas

da formacao terciaria de Lisboa, a mesma que dd origem as abun-

dantes aguas do Yalle de Chellas, e as. que brotam na parte corrcs-

rondente d* margem direita do rio, que estas aguas teem uma ex-

terna superficfe de absorpcao, que e o fundo do Valle Escuro e suas

dependents. E igualmente opiniao do Sr. Costa, que uma galena

praticada na direccao e era toda a espessura da camada aqmfera, que

partindo do fundo do poco se prolongasse para nordesie, ev :taria que

as aguas procurassem ponto do nivel mais inferior, por onde saissem,

e por consequencia faria aproveitar uma grande parte dasqO se per-

dem no, rio* porem accrescenta o Sr. Costa, que csta obra teria de

ser dispendiosa, mas que so se dev-eria tentar quando se demonstrasse

pratieamente a sua necessidade.

A commissao passou depois a examinar a agua do poco da qmnta

da Madre de Deus, e achou-a limpida, inodora, c com a temperatura

di 16° G, sendo a temperatura exterior a sombra de 21° G. Nao lhe

percebeu 'sabor desagradavcl, nem de raizes, mas um fraco sabor sa-

lino que nao e o da agua salobra. Nao deposita sedimento algum nos

vasos em que e guardada, dissolve bem o sabao e cose os legumes.

No local em que nasce fazem uso della para beber, sem que dab. so

tenha seguido inconvenience alburn, ante, p>Ao contiario e reputada

a melhor daquelles sitios,.

As experiencias que se fizeram com os reagentes clnrmcos, e o

exame comparativo, a que se procedcu, comparando esta agua com as.

dos chafarizes de El-Rei, de Dentro, e da Praia, que alguns suppocra

ter a mesma origem, levaram a commissao a crer, que aquella agua

tem uma composicao analoga as dos dilos chafarizes, mas com mais.

abundancia de saes terrcos.

O areomctro- de Prout, e o pesa-agua deram para todas a mes-

ma densidade ; os papeis reagentes deram igualmente cm todas qua-

tro a mesma reaccao alcalina ; o acido sulpburico desenvolvcu em to-

das, pequenas mas numerosas bolhas de acido carbomco. Porem, o

precipitado pelo azotato de prata foi na agua da qumta da Madre de

Deus alguma cousa mais abundante, c escureceu mais rapidamcnlc.

Tambem foi nesta agua mais abundante o precipitado com o oxalate

de ammonia. Os precipitados obtidos com a baryta, azotato de baryta,

e acetato de ebumbo foram iguaes em todas ellas. Com o gaz sulplu-

drico, e sulphidrato de ammonia nao se notou alteracao alguma. Com

o ferro-cyanato de potassa, e com a tintura de galha nao apparcceu

reaccao que denunciasse quantidade de ferro apreciaYel. acido oxa-
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lieo, e a ammonia descnvolverani nas quatro aguas uma perlurbaeao
nublosa com pcqueno precipitado branco*

Tudo isto lcvou a eommissao a acreditar que a agua do poeo
da quinta da Madre de Deus e agua potavel, nao da primeira quali-

dade, nem tao boa como a dos chafarizes dc El-Rei, de Dentro, e da

Praia, porem, mais que sufficients para todos os usos, para que pode

ser emprcgada no futuro maladouro; tendo ale'm disso a agua da eis-

terna, -que pela sua posicao c qualidadc inuito pode servir para os di-

versos mistcres do cstabelecimcnto.

Para se obterem dados mais positives sobre a exacta composieao

desta agua, a eommissao rccorreu ao nosso collega o Sr. Julio Maxi-

mo d'Olivcira Pimentel para apresentar uma analyse quantitativa, que

corrcspondesse mais. cabalmente ao assumpto, e que ao mesmo tempo
podesse servir para illuslrar a questao da identidade das aguas, que

correm desdc o Valle de Ghellas ate ao bairro oriental de Lisboa ; e o

digno Socio, correspondendo ao.desejo-da eommissao, proeedeu a esse

trabalho, que com o maior prazer tioa consignado ncste parecer, e e

como, se segue

:

Analyse da agua do poco da quinta da Madre dc Deus, na cal-

das Lagcs

Um lilro contem

cada das Lages

Gazes.

Ar 24
oe

tO
^Az

Acido caibonico livre.

.

.... ai

Matertas fixas em um Utro.

Bi-carbonalo de cal

. dc

Silica, alumina, e oxido de ferro

Sulpbalo dc cal. ......

de magnesia .

de soda

Cblorureto de calcic c
•

• de sodio ....

magnesia

Azolato de potassa.

Ammonia
Materia organica

,
indeterminada

0,3136
0,0233
0,0580

0,0094

0,0439
0,01-65

0,0280
0,2221
0,0027
0,0003

0,7170
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A commissao cnearando, como promelteu, o assumplo simples

e exclusivamente pelo lado hygienico, e com referenda a saude pu-

blica da capital, poderia declarar que fazia sua? e adoptava um gran-

de numero das consideraeocs scientifieas do Conselbo dc Saude Pu-

J)lica do Reino, cxaradas na sua consulta de 9 de SeptembEO do pre-

serve anno; mas querendo fundamentar a sua opiniao, e ale'm disso

destruir qnaesquer ap-*rebensoes, que sc tenham suseitado contra a

prefereneia dada ao local do Alto do Varejao sobre o das terras da

Cruz do Taboado para a edificacao de um matadouro de todo o gado,

(pie se consome cm Lisboa ; vae por consequencia apresentar as suas

consideraeocs e reftexoes neste scntido. E posto que diffira nesta. es-

colba da ultima opiniao da Camara Municipal de Lisboa, tomada a

15 de Julbo do corrente anno, ncm por isso cnlcndc que d'abi possa

vir desaire ou deseonsideraeao para a mesma Camara Municipal; por

qnanto, como esta respeilavel corporacilo teve em vista, para a reso-

lucao da questao, rasocs economicas oadministrativas ale'm das bygie-

ideas, bem podiain aquellas fozcr mais forte impressao no animo de

quasi todos os Vcreadores, nos quaes todos a commissao rcconbeee o

inaior zelo e desvelo pclos interesscs do municipio.

A commissao entende que as duas local idades nao devcm ser

comparadas debaixo do ponto do vista da capaddade- nccessaria e in-

dispensavel para a edificacao das offieinas essenciacs de um matadou-

ro ; cscolbido e prefericlo qualquer local a cxpropriacao daria a qiial-

quer das localidadcs as dimensoes neeessarias. Os locaes portanto teem

de ser comparados entre si debaixo dos pontos de vista de— vcntila-

Cao— escoamento convenientc— distaneia das habitacoes— abasteci-

mento e qualidade das aguas.

Fcntilacao. O exame das observances mctcorologicas, feitas por

alguns annos em Lisboa, demonstram que os ventos do quadrante do

Norte a Este reinam aqui na capital na proporcao de 7:1 em refe-

renda a todas as outras dircccoes dos ventos ; se applicarmos este

facto dado pell observacao as circumstancias especiaes das duas loca-

lidades, ver-se-ba que na Cruz do Taboado, a nao se fazer um grande

aterro, a cova, ou valle destas terras, onde pela planta aprcsentada

deve ficar o matadouro, difficilmente recebera a acgao dos ventos deste

quadrante ; e se acaso sc fizer o aterro entao o nivel das aguas do

aqueducto ficara muito abaixo do da superficie das offieinas do ma-

tadouro; o que constituira um outro defeito tambem importante para

o futuro matadouro.

Pelo contrario a vcntilacao das quintas da calcada das Lagos sera*
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a mais ampla c dcsafogada que se pode imaginar nos ties quadranlcs
de N.E. a S.E. e S.O.

Mas na ventilacao dos matadouros ainda ha uma oulra eircums-
tancia, talvez mais importante do que estas que vera ponderadas, e
e a de saber sobre que^iovoaeoes correm os venlos, que, depois de
terem passado pelo interior de suas officinas, devem ir imprcgnados,
senao de particulas insalubrcs, e verdadciramentc miasmatieas, pelo

menos de emanaeoes summamente inconimodas. E debaixo deste ponto
de vista e incontrovcrsa a vantagem que a localidade do Alto do Va-
rejao leva sobre a da Cruz do Taboado ; aqui as corrcntcs de ar le-

varao essas emanaeoes sobre as babitacoes que ficam nas direceoes de
S S.O. -a-O.— O.S.K.— e N.E. que lbe beam muilo proximas, e

sobre as de S.O. especialmen te, que eonstituem o eoracao da cidade,

em quanto que nas quintas da calcada das Lages as habitacoes beam
a muilo maior distancia, n'um nivel muito inferior ao do local do
matadouro, e apenas nas direceoes de S.O.

Esta circumstancia da ventilacao e do arejamento parece ter per-
dido bastante da sua iraportancia para aquatics que suppoem uma ino-

CUidade absoluta nas emanaeoes dos matadouros : e 08 factos publica-
dos pelos Drs. Warren, e Parent-Ducbatelet, parecem que collocam a
profissao dos carniceiros ao abrigo de todos os damnos, que os cer-

cam ! mas tao longc estSo esses faclos de provarem contra a necessi-
dade da ventilacao, (pie clles mesmos a justificam no cntendcr de Mr.
Levy ; per quanto, diz cste distincto liygienisla, que a cxpansilo das
emanaeoes animaes em um ar muito livre, e alem de outras circums-
tancias, o grau de limpcza das obicinas, sao os verdadeiros preserva-
tives, que resg-uardam e protegem os empregados dos maladouros; e
se por ventura essas emanaeoes nao sao nocivas, sao, pelo menos, sum-
mamente incommodas. Conscquentcmente um matadouro mal veiiti-

lado e um delicto de lesa-bygicne : e a preferencia de um local para
o matadouro menos bem vcntilado do que outro e uma contravencao
das leis desta sciencia.

Escoamento convenientc para as aguas da limpeza , e delrictos
provcnientes das divcrsas qf/kinas do matadouro. Havera por ventura
alguem que queira fazer a comparacao das duas localidades designa-
das para o matadouro, debaixo deste ponto de vista? A commissao
acrcdita smccramentc que nao ; mas ainda assim nao quiz deixar de

acrescentar algumas consideracoes a respeito desta importantissima

<-imimstancia, a que ve dar um grande peso na eonstruccao de esta-

bclecimenlos desla ordem.
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Felizmente esla questao esta estudada a" saciedade nos paizes mais

cultos da Europa, e o trabalho em Portugal reduz-se, nao a f'azer tea*

tativas inuteis, mas sim applicacoes prudentes e meditadas.

Fazer absorver as aguas da lavagem dos matadouros pelo solo,

em fossos onde se lancavam pedras caleareasjf conduzi-las para o rio

por canos abertos, ou por canos feohados, e finalmente faze-las correr

para pocos artezianos de grande profundidade, sao os tres weios que

a commissao encontrou mais geralmentc scguidos para este fim; mas

o maior numero dos hygienistas tendo attcncao a nocividade, sobre-

tudo, das materias chymosas meias digiridas e penetradas dos sucos

gastricos preferem sem hesitacao o esgoto feito por canos muito fe-

cbados, mas muito espacosos que vao desaguar nos grancfefl rios : es-

tes canos devem alem disso ter de inclinaeao, pelo mcnos, dois cen-

timetres por metro.

Ora poder-se-ha comparar o local das quintas do Coxo ou do

Meio e Madre de Deus, a 540 metros de distancia do Tejo, c a uma

grande altura sobre o rio, com o da Cruz do Taboado, cujas aguas da

limpeza nao podem deixar 4e atravessar toda a largura da cidade, quer

venbam conduzidas pela rua dos Anjos, qucr pela de S. Sebastiao e

S. Jose, por canos acanhados e insufficientes com muito pequena in-

clinaeao desde Santa Joanna ate ao Tejo, abertos a cada momento pe-

las sargetas lateraes, e em communicacao directa com milharcs de ca-

sas, pelos canos parciaes, contra todos os principios da sciencia e da

salubridade publica? A seccao de Medicina ^ntendc que e tal o zelo

e interesse que a Camara Municipal toma pela vida, saude, e commo-

des de todos os habitantes da capital, que de ccrto nao qucrera que

continue o inconveniente e repugnante estado actual de esgoto e lim-

peza do matadouro e officinas da triparia, continuando a cxpor volun-

tariamente, senao a saude, pelo menos os commodos dos mesmos ha-

bitantes a tao desagradavel estado ! E a ter de se fazer uma canalisa-

cao especial para o matadouro, a simples inspeccao das duas locali-

dades mostrara" a vantagem decidida da poslcao da calcada das Lages

sobre a da Cruz do Taboado.

Eslas proYidcncias quanto ao esgoto das materias liquidas, e dos

detrictos animaes do matadouro, intende a seccao que devem subsis-

tir em quanto nao fbrem convenientemente aproveitadas, sem risco

de infeccao, para scrvircm de estrumes liquidos na Agricultura, aos

quaes sao comparados pelo Conde de Gasparin, e que em Portugal sao

totalmenle despresados.

Distancia do matadouro us povoacdes. Quando a seccao de Medi-
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cina tratou da ventilacao do matadouro declarou logo que nao so
era ncccssano que o matadouro fosse bem ventilado para nao preju-
dicar a saude dos empregados deste estabelecimento, e para nao dam-
nincar as carnes, que hao de servir de alimento a uma grande popu-
laeao

; conio tambem para nao incommodar os habit?,ntes das visi-

nhancas do matadouro, que teem o incontestavel direito de gosare#i
de urn ar puro, e salubrc, para nos servirmos da expressao de urn
oelebre hygienista inglez. E para attender a este fim, as correntes do
ar, e a maior ou menor proximidade das habitacoes no matadouro
sao o asmmpto que sc deve estudar.

Ora por pouco que se reflicta na descripoao apresentada pela sec-

oao das duas localidades, logo sc percebc que as terras da Cruz do
Taboado cstao cercadas immediatamentc pelo S.O., pelo N.E. c pelo
S. com habitacoes, c que os ventos do quadrantc do N. e E. , que sao
os mats constantes em Lisboa lanearao sobre as povoacoes que fica-
rcm a S.O. todas as emanacoes do matadouro ; c cssas -povoacoes que
beam a S.O. das terras da Cruz do Taboado sao nada menos que os
bairros mais populosos da cidadc; cm quanto que as quintas do Alto
do Varcjao beam muito supcrior.es c inuito distantcs das povoacoes,
e os ventos de quadrante de N. e E. arremecarao principalmente so-
bre o Te'jo todas as emanacoes, que possam arrastar comsigo do ma-
tadouro, caso ellc sc construa nas quintas do Meio ou do Coxo, e da
Madrc deDeos, como e opiniao da scecao de Medicina. Havcndo alem
de todas estas circumstancias a montanba da Penha de Franca, que
interrompe todas as correntes de ar, que poderiam accarretar sobre
a cidadc as imanacocs do matadouro. Logo tambem debaixo d'este
ponto de vista o local das quintas da calcada das Lages e preferivel
ao das terras da Cruz do Taboado para a cdificacao do novo mata-
douro de gado.

Nem se diga que este assumpto debaixo do ponto de vista hy-
gienic© nao mercce a attencao do Governo, ou da Camara Municipal
de uma cidade.

Asbcdes debjgicne feitas actualmcnte porFleury, urn dos mais
djstinctos prolessorcs desla cspccialidadc, tratando deste assumpto rc-
Icrcm as le.s de 14 de Janeiro de 1815, e de 15 de Abril de 1838,
posterior ao trabalbo, e ;fe consideraeoes de Duchatelet, as quaes clas*
siticam osmatadouros cnlrc os cslabelecimcntos industriaes insalubres,
mcommodos ou perigosos de priujeira classe, isto e" «Industrias, cu-
jos estabelccimenlos devein ser afastados das habitacoes particulares,
posto que possam bear no recinto das cidades:» e a designacao do lo-

MEM. DA ACAD.— l.
a CLASSE— T. II. r. I. 2
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cal para os matadouros, acrescenta o eelebrc hygicnista, devc scr es-

colhida, entre outras, pcla circumslancia da direccao da corrente dos

ventos mais constantes ncssa localidade ( 4.
a Livraison pag. 430.)

Natureza e quantidade clas aguas indispensaveis para o matadou-

ro.=E taIvez sdebaixo deste ponto dc vista que tcnhain parecido a

alp-umas pcssoas as terras da Cruz do Taboado preferivcis as quintas

do Alio do Varejao para a edifieacao dc una matadouro. A commis-

sao sabia que a contentar-se so com as aguas que sao conduzidas pelo

aquedueto das aguas livres, o qual passa junto das drtas terras, nao

se podia acreditar que delta se podessem distrahir sem grave ^rejuizo

do abastecimento da cidade as sufficients para o grande consumo,

que e indispensavel n'um matadouro
;
por quanto se a Camartf Muni-

cipal sc \e ua dura necessidade de regular durante o vcrao cerlas

restriccoes quanto as distribuicoes das aguas na capital, (Edital de 22

de Agosto de 1854) como se argumenta com a abundancia de agua

naCruz doTaljoado, sendo neccssario tirar por dia para o matadouro

entre 90 a 100 mil litres de agua, scgundo o calculo do Consclho

de Saude Publica? nao e possivel reccber este modo de argumentar

:

pode dizer-se que junto a" Cruz do Taboado passa urn Optimo aque-

dueto, mas que el'le pode fornecer a quantidadc dc agua suffiwenlc

para o matadouro, isso nao pode a conimissao iicm a propria Camara

Municipal acreditar.

A commissao para nao deixar nada a desejar sobrc cstc nnpor-

tante objecto, visitou depois o actual matadouro ou curral do eampo

de Santa Anna, julgando que a agua que corresse para esse matadouro

do aquedueto geral das aguas livres scria a raesma de que sc queria

disporpara o novo matadouro da Cruz do Taboado, e deste modo nao

vinha a subtralur-se do consumo da cidade cssa grande porcao de

agua neccssaria para todas as officinas de urn matadouro
;
mas com

que surprcza nao viu a commissao que para dentro do actual mata-

douro nao corre uma so gotta da agua do aquedueto ? a lhnpcza do

curral e feita de dias a dias com alguns baldes tie agua tirades de

um poco! Esta circumstaucia por si so caracterisa sufficientcmenlc a

policia "deste cstabclecimcnto cm Pisboa. E vcrdade que as oflicinas

de triparia sao extcrnas ao matadouro, dirigidas por emprezas parti-

culares, que mandam buscar agua cm bar r is aos di versos chafarizes

da cidade, e que consomem para cima de vinte pipas diarias ;
mas

parte da agua que estes estabelecimcntos consomem e salobra c for-

necida de pocos que existem nestcs divcrsos eslaliclecimcntos particu-

lares. Consequentemente se toda a agua que se ha de consmnir no-
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matadouro das terras da Cruz do Taboado ha dc sahir da do aquedu-
cto, e necessario contar com ogasto ordinario dc 90 a 100 mil litres
de agua, c regular-nos pela base adoptada pelo Consblho dc Saudc
ublica do Reino. Podc, durante o verao, dispensary <2o aqueducto

csta enorme quantidade de agua? a commissao intende que nao ; e
por consequencia o argument o tirade da abundaneia da agua a favor
da prcferencia dada ao local da Cruz do Taboado e insubsisteute. An-
tes de ('onstruir lira matadouro, diz Parent-Duchatelet, e necessario
ter cm vista dois objectos importantissimos=obter agua para os di-

vcrsos mteresscs, e construir csgotos para a lhnpeza das officinas.

N uina cidade corao a de Lisboa , em que a agua apenas ehega
para os objectos de maior necessidadc, na qual cada habitante tern
apenas cmco cauadas por dia, ou a oitava parte daquclla que compete
a cada habitante dc Londres, distrahir, sein urgente e absoluta ne-
cessidadc, uma porcao dessa agua para o service do matadouro, que
podc ser preencbido de oul.ro inodo, seria urn desperdicio que se dao
poderia justificar.

Servua por ventura tudo isto para justificar o pensamento da-
quellcs, que julg-ain que a questao do abastecimento da capital, de
aguas potavcis, devia antepor-se a da construeeao de urn novo mata-
douro ? Talvez: e a seccao de Medicina se fosse consultada teste sen-
tido era muito provavel que rcsolvesse o problema dc urn modo affir-
mative

Pclo contrario a qualidade c quantidade da agua dos poeos das
quintas da calcada das Lages, scgundo o testemunbo tao compclente
do Sr. Costa, e mais que sufficiente, aintla mesmo antes dc se abrir
a galena lembrada por cste distineto geologo, para o abastecimento
de todas as officinas inherentes ao matadouro

;
pois que quatrocentas

trmta e quatro pipas dc agua por dia, ou cento setcnta e trcs mil e
sciscentos litres cm Mho, ou trezentas e oilo pipas, ou cento vinte
e trcs mil^e duzentos litros cm Novembro, scgundo as vestorias offi-
ciacs

< a Carnara, a fora a que se pckle conter na cistcrna da quinta
os Apostolos, e a que podcra vir a fornecer o poco da mesma quinta,

que csta mutdisado; iutende a seccao que e agua "mais que sufficiente
para lodos os imsteres do matadouro da capital. Sera, porem, cons-
la ii to csta quantidade de agua encodes os annos, e cm toden as cs-
iacoes do anno? A seccao de Medicina para respondcr a cste reparo
so Jeinhra que estas observances sobre a quantidade da agua nos po-
?Q8 das quintas do Alto doVarejao, foram feilas durante os mezes
m (

lue as aguas dos pocos costumam ser mais escassas, isto e, cm
2 *
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Julho a Novembro, e por isso deveiu rcprcsentar o minimo da forca

da nascente ; e em segundo logar pertencendo a agua destcs pocos a

camada aquifl'ra do lado oriental de Lisboa, segundo o pareccr do

n.esmo Sr. <£osta, nao deve por isso haver reccio algum de que ve-

nha a faltar. Nesta parte, comtudo, a seccao acceita, como ja decla-

rou, os dados que lbe forneceram as notas officiaes da Camara Muni-

cipal e pensa que todos os exames e indagacocs a este respeito sao

necessaries e indispensaveis, antes de sc emprehender obra ctSo util,

mas tao dispendiosa.

Porem, a seccao de Scicncias iMedicas reconhecc que contra a b>

calidade das quintas da calcada das Lages para matadouro de gado

existe a prevencao da sua proximidade ao cemiterio do lado oriental

de Lisboa, chamado do Alto de S. Joao: a seccao nao julga dever ser

totalmente d&attendida esta prevencao; mas fara algumas considera-

coes para demonstrar quanto ella e infundada,

- Se o respeito e veneracao que todos os povos teem pela habita-

cao dos mortos, foi quern suscitou aquella apprchensao, desejando os

nabitantes de Lisboa que a proximidade do matadouro publico nao<

va" devassar e profanar o logar onde seus amigos e scus pais dormem

o somno da morte; a seccao lembra que, apesar de respeitar tao lou-

vaveis sentimentos, os dois estabclccimenios ficaruo a quatroccntos

metros de distancia urn do outro, e que a sua collocacao rcspectiva

sera tal, que nem do cemiterio se avistara o matadouro, nem deste

se devassara aquelle, em consequeneia da colina da quinta dos Apos-

tolos, que isola completamente as duas localidades.

Se por ventura as apprehensoes proveem do reccio de que as

correntes de ar arrastem do cemiterio do Alto de S. Joao as cmana^

coes que possam vir damnificar as carnes dos animaes mortos no ma*-

tado'uro do Alto do Varejao ; a seccao reflectindo que esta apprehen--

sao nao pode partir dos homens de sciencia e intelligentcs, todavia

lembra que na Franca, onde estas questoes estao estudadas,. c resob-

vidas praticamente, o decreto de 7 de Marco de 1808 permitte, qua

alem de cem metros dos cemiterio* sc possam construir babitacoes

;

ja" se ve que alem desta distancia a legislacao franceza reputa inno-

centcs todas essas emanacoes, ou outras quacsquer influencias dos ce-

miterios ; ora havendo mais de qratrocentos metros de distancia civ-

tre a localidade destinada para as officinas do matadouro , e o cemi-

terio do Alto de S. Joao ; fica por consequeneia o matadouro muito

alem dos limites marcados pela lei franceza e pela sciencia, para a
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cdificacao de habilaeoes partieulares, e por isso a apprehcnsao e" in-

fundada.

Se finalmcnte se toe que a inGItracao das agues atravez dos
terreaos subjacentes ao cemiterio do Alto de S. Joao possa ir inqui-

nar a carhada aquifera, que fornece as aguas dos pocos da quinta do
Meio, c da Madrc de Dcus; a seccao respondent, que a caraada aqui-

fera passa com tanta differenca de nivel do cemiterio, que nao seria

possivc'f lal infiltracao: differenca de nivel (pie nao so provem da pre-

fm'ididade dos pocos, mas tambem da difierenca da altura dos dois

locaes; mas ainda que tivcsse algum peso csta consideracao, a seccao

de Medicina lembra que essa circumslancia nao >tem sido considerada

tao desvantajosa, como poderia suppor-se a primeira vista. Mr. Gue-
rard, n'uma visita que fez com seus collcgas ao cemiterio de Oeste,

em Paris, teve occasiao de examinar as aguas do poco aberto no meio
do tcrrcno do mesmo cemiterio: esta agua em logar de ser salobra,

como o pedia a natureza ealcarea do terreno, era limpida, inodora,

de boin gosto, dissolvia o sabao, e cosia bein os legumes. Barruel,

que fazia parte daquella commissao, julgou que a agua flltrando-se

atravez de um terreno impregnado de sacs ammbniacaes, como os dos
cemitcrios, o sulpbato calcareo, (pie ella contivesse, devcria ser de-

composto, e por consequencia que essa agua deveria conter saes de
ammonia. E a analyse cbimica confirmou depois a indicacao daquelle
sabio! E (irmlirieuio pelo citado decreto de 7 de Marco de 1808 a Ie-

gislacao franceza permitte a abertura de pocos a cem metros dos ce-

mitcrios ; e por isso fica tambem destruido esse escrupvdo.

Consequentemente a seccao de Medicina da Academia Real das

Sciencias entende que debaixo do ponto de vista bygienico, nao ha
motivo algum, pretexto, ou apprehensao, se (pier, que possa lazer

com que se nao prefira entre os dois locaes propostos para a edifica-

cao de um matadouro publico o do Alto do Varejao ao da Cruz do
faboado, fieando as oflicinas todas circumscriptas nas quintas do Meio
ou do C6Xo, e a da Madre de Deus.

Attendendo, porem, a que a populacao de Lisboa crescc de anno
para anno

; attendendo ao modo por que a cidade esta lancada n'uma
grande extensao pela margem dircita do Tejo ; attendendo a que a
calcada das Lages bea na extrema oriental desta grande extensao : e

attendendo, finalmente, a que o caminbo do ferro ha de trazer £ ca-

pital uuia populacao fluctuante considcrabilissima, como nos outros

paizes em que elles existem; a seccao de Medicina entende que muito

conviria conslruir dois maladouros publicos, a saber: o do Alto do
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Varejao para a parte oriental de Lisboa, e outro na outra cxlrcmi-

dade para a parte occidental da mesma cidade. Esta e a opiniao da

seccao, a 7 de Novembro de 1854. nmFraMisco Antonio Barral.==

Bernardino Jnlonio Go?nes==Caetano Maria Ferreira da, Silva Beirae,

moouniiii'fM

BELATIVOS A ESCOLHA DO MELHOB LOCAL PABA LM
MATADOUBO EM LISBOA.

NOTA SOBRE O PARECER. DO CONSELHO IJE SAUDE PUBLICA 150 REINO A RESPEIXO

DA ESCOLHA DO MELHOR LOCAL PARA TIM MATAOOURO DE GADO, APRESENTA-

DA A ACADEMIA REAL DAS SCIENCIAS DE LISBOA PELOS SOCIOS EFFECTIVOS DA

MESMA ACADEMIA, JOAO DE ANDRADE CORVO, E DR. THOMAZ DE CARVAL1I0.

•/"* influencia incontestavel, que em nossos dias a sciencia cxer-

ce sobre a sociedade, deve-a a boa ie que emprega nas suas indaga-

coes, ao interesse sincero com que busca servir o bem publico, a cons-

cienciosa candura com que proclama as suas duvidas, e confessa os

seus erros, a elevacao, emfim, com que, desprczando paixoes e esqvie-

cendo interesses pessoaes, examina todos os problemas, que lhe sao

confiados, e os resolve do modo mais convenicnte para a fclicidade e

progresso das nacdes. O egoismo e um sentimcnto indecoroso que a

verdadeira sciencia nao conhece; toda a individualidade, por mais ele-

vada que seja, e para a sciencia de menos valor do que a verdade.

A verdade e o fim a que tende toda a sciencia; e a sua forca, o unico

e constante principio de sua existencia: a" verdade pois devem exclu-

sivamente altender, nao so os homens que & sciencia se dedicam, mas
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as eorporaedes quo oflicialmente a rcpresentam ; com a certeza de
que, buscaudo e dizendo desassombradamente a verdade, por toda a

parte hiio dc cncontrar estima, respcito, e sympathia.

Iiomem de sciencia, eollocado pela altura do seu espirito nu-
ma regiao superior, tern por isso niestno o dever, nao somente de
onsinar a verdade era toda a sua singeleza, mas de dar exemplos de
sovcridade"> no raciocinar, de exactidao no dcduzir, de clareza no esta-

bclecer principios, de imparcialidade no comparar argumentos, de boa

*© em nao alterar os factos, c muito menos euros omittir; cumprin-
do observar, que este dever nao ha de ser tornado menos em conta

pelo bomem da sciencia, do que o estudo da verdade ; porque taes

exemplos exerccm uma poderosa influencia sobre o vidgo, nao prepa-

rado j)or longos estudos para taes indagaeoes. «

E a conbanea que a sciencia merece a sociedade, e que clla per-

deria cle certo, se alguma vez faltasse as indispeosaveis condicdcs de
sua existencia, que e devido o louvavel zelo, com que a cada mo-
mento os podcrcs publicos lbe vera pedir conselhos, e, o que e mais,

f'orca para levarem por cb'antc as I'elbrmas que a lei do progresso estri

continuamente a exigir. A sciencia pode dar lorca, porque ella pro-

pria e uma grande potencia, a maior que por ventura existe; a scien-

cia e uma como divindade que cspalba com maos largas sobre as na-

coes a riqucza e a felicidade ; mas a scieucia ialla pela boca dos que
a cullivam ; c se cstcs saccrdotes da nova divindade, em vez do es-

perarcm pclas inspiracdci que so clla lbes pode e deve dar, impru-
dentemente pi^oclamarcm como verdades as illusoes do seu espirito,

ou as tradicoes inexactas que ficaram nos livros de epochas em que
a sciencia aiuda nao bavia revclado os seus segredos, entao esses sa-

ccrdotes imprudentes ou serao abandonados pela nova dcusa, ou terao

de confessar o seu erro, o que provara sineeridadc, e bonrara os que
assim fizerera; sendo para lamentar que por mais de uma vez tenha
recaido sobre a sciencia a desconsidcracao e abandono publico, que
somente mercciam os epic a calumniaram.

A medicina e a sciencia que mais dc perlo inline na sociedade,
porque acompanha, como a religiao, o bomem, do bereo ate d sepul-
tura : e ella que nas boras da dor e do angustia allivia os que pade-
eem

;
(juo nas boras descuidosas do prazer desvia os incautos do pc-

rigo, C que n'uma regiao mais alia, em mais vasto campo, se colloca

ao lado dos governos, para d'alii vigiar pela nntricao, abrigo, bein

osiar, grandcza, saudc, e desenvolvimento moral dos povos. O medico
excrce um duplo saccrdocio, o da sciencia, e da pbilantropia. Tern
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uma dupla rcsponsabilidade, e um duplo dever: possuir a sciencia

que professa, e uma impeccavol probidade; devendo notar-se que em

relacao ao medico a probidade deve ser considerada na sua mais lar-

ga e* genuina accepcao. E inutil dizer, todos o sabem, que o medico

nao pode mentir a sua consciencia; mas a prcbidade exige mais delle;

quer que nao tenha nunca opinioes precipitadas, que se nao deixe ar-

rastar, nem pelas paixoes que actuam no coracao, nem pelas illusoes

que actuam na intelligencia ; nem pela sympatbia, nem pelo enthu-

siasmo; nem mesmo, sacrificio doloroso de certo, pelo capncbo de fa-

zer prevalecer a sua opiniao, quando ella nao for de incontestuvel evi-

dencia.

Os pbysicos, os naturalistas, e os cbymicos, podcm ucfender um
paradoxo brilhante ;< d'ahi so rcsultara a discussao, e da discussao a

luz; o medico, logo que sae das questoes puramente especulativas,

nao'pode ser senao o escravo da verdade, e isto por uma rasao bem

clara. A medicina e uma sciencia de applicacao dirccta ao homcm, e

A sociedade ; os seus crros, mcsmo as suas illusoes, prejudicam sem-

pre os individuos ou as marsas. Qual e o medico que nao sentiria tre-

mer-lhe a mao ao applicar qualquer agentc, cujo effeito sobre a eco-

nomia lhe fosse completamente desconhecido ; ou sendo-lbc conbcci-

do, qual ousaria applical-o n'um caso para que nao estivesse indicado,

unicamentc por contradizer a opiniao de um seu adversano? Ncnhum

que mereca a bonra de pertencer a tao nobre profissao. Assim como

ao lado de cada familia esta semprc o medi«o, que, cada dia consul-

lado, vera cada dia como um protector afastar della, pelo podcr da

sciencia, os incommodos e enfermidades, assim ao lado dos govornos,

dessas grandes familias denominadas nacoes, cstd uma corporacao do

medicos cujo dever e afastar do povo os perigos, enfermidades, e in-

commodos que possam affectal-o na saude e nos inleresscs. A cssas

corporacoes, a esses medicos da sociedade, os erros e as illusoes nao

sao mais permittidos do que ao medico da familia. Este errando pode

matar um homem; aquclles podem matar muitos individuos, e fazcr

perigar os interesses publicos: o medico errando perde o seu credito;

a corporacao errando desacrcdita a medicina; o medico exagcrando as

ideas theoricas da sciencia pode, quando muito, desconsiderar-se a si;

a corporacao lancando-se nas exageracoes pode tornar ridicula a scien-

cia. Ora/a medicina para ter authoridade, c concorrer assim para o

bem publico, prccisa captar o respcito de todos, ser rigorosamente

exacta em todas as suas assercoes, cercar-se dc argumentos lucidos e
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incontcstaveis quando affirms, o nao hcsilar em mostrar-se perplexa
quando esliver em duvida.

As questoes de hygiene publica sao as que mais difficuldades

apresentam, e por isso lambem aquellas que mais rpclamam a sua
altenaio, prudencia, bom juizo, e impartial apreciacao dos factos.

t

Quasi sompre complexas neccssitam para a sua iesolucao do con-

•curso de muitos estudos, o eonhccimento das estatisticas, a exacta pon-

deracao das rasoes medicas e das rasoes admiuistrativas. Era cada caso

particular de applicacao da hygiene publica, o exemplo dos casos ana-
logos deve servir para esclarecer c guiar o medico, mas nao pode
considr,rar-se como motivo para resolver a queslao como as outras

analogas foram resolvidas em outras localidades, cm outras circums--

tancias, c sobrc tudo em epochas divcrsas, porque scria dar a proble-

mas com dados inteiramente differentes uma resolucao identica, e ab-

surdft por conseguinte. As questoes de hygiene public;, sao daquellas
em que os erros podern tcr as mais funcstas consequcncias: um mau
conselho, dado em nome desta sciencia, causa prejuizo a lantos indi-r

viduos (pie necessariamente se fazem sentir na sociedade. A hygiene
6 a luz da administracao em todas as questoes de salubridadc dos po-
vos, e como ncnhum erro e indifference cm administracao publica, o
medico hygienista tem de ponderar com igual criteria, assim as ra-

soes administrativas e economicas, como as da sciencia que professa.

Os tratados geraes do hygiene e os dictionaries nao miuisti-aui lodos
os dados sui'Ocicntes para resolver uma questfio qualqucr.

Os authorcs, para darem prova de erudicSo, conservam nesses

livros proposicocs, que foram admittidas n'outros tempos quando as

industrias estavam atrazadas, e'cuja falsidadc a simples observacao
hoje deuionstra, Alem disto as illusoes reflectidas dos livros sao vuU
gares nos homens, cuja vida nao e a indagaeao da verdade, a resold
.cao dos problemas que ainda estao por dccidir. Aquelles todavia a

quern cumpre aconselhar os governos com juizo e prudencia nao po^
dem ser permittidas similhantes illusoes,

E o que nos parece succeder actualmcnte na qucstao do mata-
douro, que o Governo, apesar do parcccr do Conselho de Saude Pu-
blica do llemo, mandou a esta Acadcmia, descjando que fosse por ella

estudada e consultada, Nos livros de hygiene publica sao classilicados

os matadouros entre os cstabelecimenlos que neccssitam rcgulamen-
tos especia.es, no intnito de obviar aos inconvenientes que por ven-

ture delles podessem resultar. Surprehende a eontradiccao manifesta
que se encontra nos auctorcs entre a opiniao que elles emittem, a

MEM, 1)A ACAD. 1 ." QLASSE T. II. P. I. 3
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descripeao que fazem dos matadouros modcrnos, c as tabollas admi-

nistrativas, a que todos se reportam ; e se esla contradiecao surpre-

bende, mais perplexo fica ainda o espirito, quando ve a opposicao qua

existe entrc as ,experiencias dos bomens que mais particularmcnte es-

tudaram o objecto, e a rotina que leva a administracao a eonsiderar

os matadouros como devendo ser incluidos na classe dos estabeleci-

mentos insalubres.

Na classificacao dos estabclecimentos industriacs, feita pela adrni-

nistracao franceza, e que parece estar adoptada pelo Conselbo Ac Sau-

de Publica de Portugal, estao os matadouros eollocados na primeira

classe de estabelecimentos insalubres, incommodos ou perigo os. A
primeira cousa, pois, a examinar, e se cflectivamente ahi devem estar

classificados.

Nao e difficil provar que esta classiQcacao, no estado de perfei-

eao a que teere chegado os matadouros, e inteiramente contraria aos

factos, e opposta a opiniao dos hygienistas mais celebrcs, e que mais

dignos sao de confianca. E inutil demonstrar que os matadouros nao

sao perigosos, porque' ninguem de certo poe em duvida que nao ha

nelles mais occasioes de incendios, havendo as cautelas necessarias e

regulamentos adequados, do que em outros estabelecimentos oude se

fabrique com o emprego de fogoes e macbimas de vapor. Explosoes ,

essas sao impossiveis onde nao existe substancia cxplosivcl. Passare-

mos, pois, a provar que os matadouros nao sao insalubres.

Nos authores modernos nao se encontra affirmacao clara, segura,.

positiva de serem os matadouros insalubres, antes todos mais ou mc-

nos denunciam uma certa besitacilo em admittir os quadros das ta-

bellas administrativas. E essa besitacao. e perfeitamente fundada, por-

que os factos provam semprc, e em toda a parte, que taes estabele-

cimentos nenbuma accao funesta exercem sobrc a saude, nao so das

pessoas que vivem cm ' habitacoes proximas, scnao tambem daqueiias

que dentro delles passam a vida, na preparacao das carnes, deven-

tres, etc. , etc. Os que sobrc as condicoes bygicnicas de urn mata-

douro houverem de emittir opiniao, nao devem esquecer o estado de

aceio dos matadouros modernamente construidos, perfeicao nos pro-

cessos, e natureza dos productos que ali se prcparam
; c tendo em

consideracao todos estcs pontos, nao se pode de certo concluir que os

matadouros sejam focos de infeccao. Admittindo mesmo que n'um

matadouro existem todos os defeitos e a felta de limpeza que, por

exemplo, se nota no de Lisboa, ainda assim e erro affirmar que seja

foco de infeccao. Nas visinhancas do actual matadouro, ccrcando-o por
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lodos os lados, ba muitas babilacoes onde moram numerosas familias;
deste maladouro infecto, e das nao mcnos infectas officinas onde se
preparam os dcventres, etc. , cxhala-sc um cheiro por extrcmo desa-
gradavel

; denfcPO desse maladouro c dessas officinas vivem bastantes
pessoas, c e certo comtudo que nem naquellas familial, nem entre os
operarios sc manifestou ate hoje alguma epidemia, nem para elles a
Yida e mais curia do que para os individuos que exercem outros mis-
teres. .

Eslc argumento pode talvcz nao levar ao espirito de lodos a con-
viccao '{ue em nos produz ; esperamos, porem, que aquelles, que nao
admiltirem como prova sufficicnte os factos que cada dia estao pas-
sando debaixo dc nossos olhos, julgarao dignas de attencao e conside-
racao como rasao bastante para nao reputarem um maladouro, mes-
mo iinperfeitamente eonstruido, como um foco de infeccao, cuja pro-
ximidade das povoacoes pode causar graves prejuizos, julgarao, repe-
timos, rasao suffieiente para lcvanlarcm aos maladouros a terrivel

excomnmnhao, as opiniocs do mais celebre, do mais illustre dos hy-
giemslas francezes, de Parent Ducbalelet. Nao sao as opinioes de Du-
chatclet sobre os maladouros que nos citaremos aqui, mas sim as que
cmitte sobre estabclecimentos onde se cbassinam animaes, onde se
conscrvam muitos dias os sous despojos, c se fazem passar por opera-
tes muito variadas.

Parent Ducfaatefet, fallando das chassinas dc Montfaucon, para
onde cram Jcvados lodos os cavallos raortos cm Paris, e onde a carne,
o sangue, os intestinos c outras visceras destes animaes, cujo numero
subia a mais de dez mil por anno, cram abandonadas, pcla rnaior
parte, sobre o solo a putrcfaceao espontanea, fallando deste estabele-
cimento horrivel e rcpugnante, e que parecia dever considerar-se co-
mo um foco de infeccao cm roda do qual todas as doencas pestilen-
ciaes teriam irresistivel podcr, diz :— J observaedo, que nos pi ose-
guimos ha qualorze ou quinze annos, ensinou-nos que por rnaior que
seja o horror das chassinas de Paris, apesar da intensidade dos ga-
zes^ putrulos c das cmanacocs infectas que se exhalam deslas officinas
nao prejudicam a saude daquellcs que habilualmenle respiram os va-
pores que cFaid cmanam. Algucm procure cxplicar esta falla de accao
deleteria das cxbalacocs dc laes estabclecimentos, sobre os operarios
que nclles trabalbam, pelo babitd que estes teem dc as respirar. E
cerlo, porem, que nenlmm exemplo que nos seja conbeeido prova que
a proximidade das cbassinas de Paris baja sido nociva para as pessoas
n&> habituadas que so cstabelecessem perto dellas; pelo contrario, Pa-
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rent Duchatelct dizia aos que consideravam MontfaucOn, como scndo

indubitavelmcnte uma causa dc epidcmias de lyphos, etc., que antes

de affirmarcm deviam indagar a rasao por que cattsas, em apparency

t5o prejudices, c segundo elles tao perigosas, nao impcdmm naVil-

lete um augmento constante da populacao. Um facto notavel, cilado

tambem por Duchatelct, servira de nova prova ao que acima aliirma^

mos Conta die, que um sujeito descjando fazcr uma experience so-

bre transformacoes de materias animaes, fundando-se para emorehen-

der a sua cxperiencla em ideas falsas de cbimica, laneou n uma vasta

piscina defronte dc Anteuil quatrocentos cavallos cortados en' peda-

cos e abi os^conservou durante dois ou tres mczcs, sem que resul-

tasse inconveniente para a saude dos habitantes da visinhanca daquclle

grande deposito de substantias em putrefaccao. N'uma memoria em

que buscou drterminar a accao das emanacoes putridas, provcnientes

da decomposicao das materias animaes sobre as substancas alnnenti-

cias Parent Duchatelct prova por um numero considered de obser-

vacoes e expericncias, que essa accao e inteiramentc nulla.

Sera por ventura necessario accumular mais citacoes para mos-

trar a inocuidade das emanacoes que resultant da decomposicao pu-

trida, feita ao ar livre? Por que? P6de por ventura comparar-se um

matadouro, mesmo o de Lisboa, as chassinas de Montfauconl L sc cs-

sas nao produziam epidcmias, nem alteravam a saude dos operanos

que nellas viviam, como se affirma que o matadouro e um estabele-

cimento insalubre? E admittindo mesmo— o que os factos contrach-

zem— que matadouro actual 6 insalubre, como se podc lazcr de-

baixo do ponto de vista hygienico, a comparacao entre este matadouro

e os construidos em Paris ou Rouen? Ha entre o actual matadouro

de Lisboa e um matadouro bem orgamsado, mm to maior diucrenca

do aue as antigas chassinas de Paris e aquclle pessimo estabelceimcnto;

ora, se as chassinas se nao podiam considcrar focos de mfeccao, se nas

visinhancas do Campo de Santa Anna se nao tem passado facto algum

que possa aulhorisar quaiqoer medico a attnbmr-lhe accao nocva

sobre a saude dos que respiram as emanacoes do matadouro, como se

pode receiar que o estabclecimento que a Camara Municipal descja

construir, aprovcitando todos os progresses da industna moderna e

todos os conselhos da scieneia, possa vir a ser um foco de destruicaoi

Discutir por mais tempo uma opimao tao pouco fundada, parece-nos

inteiramentc superfluo. Quando os que a defendem sc apoiarcm cm

factos discuti-la-hemos entao, e veremos se elles foram observados
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com a sisudeza quo a scieneia cxige c que so pode dar aulhoridade a

qwem affirm® qa&lquer proposicao scientific!!.

Em verdade era quasi supcrfluo, tratando da construceao de ura

novo matadouro, discutir esta questfio da insalubridade, porque basta

ter idea d« mbdo por que no presente sao os matadouros organisados,

para perceber immediatamcnte que nao podem ser insalubrcs. De-
mais, e' na propria tabella administrative, em xome da qual os ma-

tadouroscsao expulsados para longe das habitacoes pelos hygienistas

meticulosos, que nos achamos urn forle argumento de authoridade

para provar ique elles nao sao insalubrcs. Nella vem taes cstabelcci-

mentos collocados na primeira classe, e na indieacao summaria dos

sous inconvenientcs unicamente esta simples phrase— mau cheiro. Se

hesitassemos ainda, depois de ter lido as palavras de Parent Ducha-
telct, em considerar os matadouros como nilo insalubrcs, a indieacao

da tabella administrative franceza bastaria para acabar com a nossa

perplexidade, para nos asscgurar <«a opiniao de que por toda a parte

se podem estabeleccr matadouros seni nnconvcniente algum para a

saude publica.

-Provado, pots, que os matadouros nao sao insalubrcs, vamos ago-

ra ver se elles se podem considerar incommodos. Qual e o inconve-

niente que levou a administracao franceza a collocar os matadouros
entre os estabclecimcntos que devem estar sujeitos a certas prescrip-

eoes hygienicas? O scu mau cheiro. Jlaverri este inconveniente nos

matadouros pcrfeilamcnte construidos c bem administrados? Para rcs-

pondcr a esta pcrgunta devemos recorrer ao tcstemunho dos homens
competentcs de Franca, visto'que em Portugal nao existe nenhum
matadouro que se possa comparar com os daquelle paiz.

Transcreveremos primeiro aqui algumas palavras de Parent Du-
cbatelet, nao a rcspcito dos matadouros, mas sobrc uma fabrica de
Mrs. Salmon c Payen, para onde eram transportadas as carnes e ou-

tros despojos de animaes lnortos em Montfaucon, c ahi tudo aprovei-
tado para diversos usos industriaes. Foi na nossa presenca, diz o ce-

Icbre hygienista, que alguns cavallos foram preparados no estabeleci-

mento de Mrs. Salmon c Payen, e nao podemos perceber na fabrica

cheiro desagradavcl. E n'outro logar.— Aeabamos de affirmar que
nas experiencias numerosas, fcitas na fabrica de Mrs. Salmon c Payen,

qucr em nossa presenca, quer em presenca de muitas ouiras pessoaa,

nuo podemos rcconbecer, durante as opcracocs, cbeiros infectos; de-

vemos dizer que o cheiro, nullo durante a coccao das substancias, so

se liaia sentir durante a comprcssao e dessicaeao das materias, mas
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que entao era similhante ao que deita a agua do lavagom das cosi-

nlias. De urna outra fabrica para a preparacao dc substantias de

animaes (carnes, ossos, etc.) o Prefeho, o Conseiho Municipal, muilos

Maires de Paris, grande numcro de agricultores, dc sabios, de mem-

bros do Institute , depois de haverem por muitas vezes eetudado os

processos de fabricacao e o modo por que era dirigida a fabrica, affir-

maram que sem inecaveniente se podiam praticar as mesmas opera-

tes no meio dos bairros mais populosos da eidade de Paris.r

Eis-aqui a opiniao de bomens de elevada authoridadc acerca, de

cstabelecimentos, que antes das descoberta&> da industrial modcrna se

poderiam considerar. como insusccptivcis de tao grandes aperfeieoa-

mentos. Ora, se nestas labricas nem niesmo cxiste cheiro incommodo,

como se pode receiar que num matadouro o haja? Fallando ainda das

fabricas de productos animaes a que acima nos rcfcrimos, diz Parent

Ducbatelet, provamos que o ar nao seria viciado pelas cnianacoes que

saissem da fabrica projeetada, e que-existiam em Paris estabelecimcn-

tos analogos (os matadouros) que nao causavam incommodo na visi-

nhanca. Depois desta citacao, havera quern duvide que a opiniao do

consciencioso observador era que os matadouros nao se de?em consi-

derar cstabelecimentos.incommodos !\ . .

Nao terminaremos esta parte da noasa exposicao sem citarmos o

que Acerca do matadouro de Ruao diz Giravdin, o mesmo, cujas opi-

nioes foram nesta questao citadas para provar os suppostos perigos dc

se edificar o matadouro na Cruz do Taboado. Girardin, que pelas suas

observacoes sobre as materias cbymosas tanto influiu na opiniao do

Conselho de Saude Publica do Reino, diz n'uma carta a Mr. Cheval-

lier : O matadouro de Pvuao e urn modelo dc aceio. Ha agua em

abundancia, mesmo durante os maiores frios. As casas em que se mata

o gado estao perfeitamente arranjadas ; nas ruas do matadouro, nao

se ve uma gotta de sangue, nao se sente cheiro alguin desagradavch

Todas as aguas sujas circulam por baixo do cliao, e \ao metter-sc n'uni

poco, que e coberto, de modo que sobre este c durante os calores mais

intensos se nao sente cheiro algum,

Havendo provado que um matadouro bom construido e adminis-

trado, como a Camara de Lisboa deseja edificar, nao e um estabele-

cimento perigoso, nem insalubre, nem mesmo incommodo
;

poderia-

mos dar por concluida esta exposicDio. Julgamos porem, antes dc ter-

minar o nosso trabalho, dcver examinar os argumcntos aprcsentados

contra a csoolha que a Camara fez das terras da Cruz do Taboado

para nellas cstabeleccr um novo matadouro.
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Nao nos parecc necessario discutir se nas terras da Cruz do Ta-
boado ha cspaco sufficients para nellas const ruir um nialadouro com
todas as accommodacoes exigidas por uma ofiieina desta natureza: para
qucm p6dc expropriar, extern meios para o fazer, nuaca falta espaco.
usta questao e puramente economica, e a hygiene nada tcm com ella.

Com tanto, que o matailouro novo seja igual em aceio, em bom ar-
ranjo, em vastidao proporcionalmente ao numero de rezes que nelle
se hiio de abater, em condicoes hygienicas aos raelhores estrangeiros,

pouco irpporla ao hygienista qual foi o numero das expropriacoes que
se fez, e qual a sua importaneia. Nao foi sohre a parte economica da
questao que ,1 Governo consullou o Conselho de Saude e a Academia,
c por isso nem uma nem outra destas corporacocs tern sobre tal ob-
jecto que interpor parecer algum. E nem se podia dar uma opi-
niao rasoavel sem se terem presentes todos os dados necessarios para
isso.

A vista do pavor que aos hygienistas ultra-mclindrosos causam
os matadouros que elles considcram corao lancando de si emanacoes
senao verdadeiramcnte miasmaticas pclo mie'nos summamente incommo'
das; & vista, repetimos, do tal pavor nao nos admiramos de ver li-

gar uma cxtrema importaneia & sua ventilacao.

Provado, eomo csta ja, que os matadouros modernos n-ao sao in-

salubrcs, nem lancam de si emanacoes algumas
; provado pelo teste-

munho de Parent Duchafclet, das authoridades de Paris, e do pro-
prio Girardin, que nem mesmo dentro desscs estabelccitncntos se

sente cheiro algum desagradavel, ilea tambcm provado que e indifle-

rente que os matadouros (iquem ao Norte ou ao Sul, a Leste ou a
Oeste das povoacoes, e que nao e a ventilacao que importa ao hygie-
nista, mas sim a aeracao do estabelccimento, e, a renovacao constante
do ar, dentro do edificio, que unicamentc deve occupar a sua atten-
cao Ora o ser hem ou mal arejado qualquer edificio, depende do mo-
do por que as aberturas para a entrada e saida do ar e os focos de ca-
lor estao dispostos no interior dcllc : nao sao os ventos que passam
]>elo interior das officinas, mas sim correntes de ar, que, sendo bem
constnudo o matadouro ou a fabrica , as percorrem em todas as di-
rcccocs, seja qual for ruino e vclocidadc do vento torn dellas. De-
vercmos nos msistir ainda na deinonstracao de que os matadouros n.1o

teem nem mesmo mm cheiro? Quern duvidar do testemunlio de ho-
mens tao senos, tao altainente collocados pcla sua posicao scientiflca

« admin istrativa, lea com attenciio a descripcao dos matadouros do
laris c de Ruao, c perceberd nao ha nellcs cousa alguma que possa
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mesmo incommodar as pessoas que vivem cm casas pegadas as offict-

nas do estabelecimento.

Queremos comtudo por uma condesccndencia sumraa com os erne

lemem o risco que con-era" a saude publica, no caso nao esperado do

esiabelecimento do matadouro wis terras da Cruz do Taboado, admit-

tir que futuro matadouro sera tao mal construido como o actual,

o que e impossivel; nesse caso ainda perguntarcmos cm que raio em

volta do matadouro flo Campo de Santa Anna, se fazem scntir essas

emanacoes com as quaes periga a saude publica? Quaes sao esses pe-

rigos, e que provas ha dc que elles existem. Ate que dislancia chc-

gam, nao as emanacoes insalubres, mas as emanacoes incommodas, I&

tides, do actual matadouro? As observaooes de Parent Duchalelct res-

ponderam a uma objeccao analoga, e pomorlas aqui para poupar aos

vogaes do Conselbo de Saude Publica do Reino, o incommodo de fa-

zerem a experiencia no Campo dc Santa Anna. Diz Ducbatclct • Os

que teem frequentado Montfaucon, sabem que os monies de materia

animal em putrefaccao espalham n'aqucllc logar urn cbeiro rauito re,

pugnante- este chciro porem disscmina-se e dissolve-se, por assim dt,

zer facilmenle no ar. Assim o chciro destas malerias demt de ser

nerceptivel a alguns centcnares de passos. Ora se o cheiro de monies

de materia animal em putrefaccao nao e sensivel a poucos centcnares

de passos, a que distancia se estendcra o cbeiro das rriaterias aimnaes

que nem se accumulam cm monies, nem chegam ao estado de putre-

faccao? Como e (1ue as emanacoes fetidas do futuro matadouro hao

de incommodar, arrastadas pelos ventos, os bairros mais populosos da

cidade, se taes emanacoes nao existem, e se os bairros mais populosos

estao a urn kilometro^roximamente da Crux do Taboado?! !

Procurou-se provar que pela direcoao mais constante dos ventos

em Lisboa era da maior inconveniencia conslruir o matadouro na Cruz

do Taboado ! e uns dizem que os ventos do Norte e do Ocsle sao os

que mais geralmcnte reinarn na cidade, outros que sao os mais fre,

quentes os do quadrante de Norte para Este. Esla ultima assercao e

a verdadeira ;
porem deila rcsulta que so os ventos Norte, e os das

direccoes mui proximas ao Norte e que, passando pela Cruz do Ta-

boado, vem a passar tambem sobre o bairro alto e a parte da cidado

que ilea para o lado occidental deste bairro, e que todos os outros

ventos deste quadrante irao, depois de corrercm sobre as terras ondo

se pretende edificar o matadouro, encontrar a porcao menos habitada

dos altos de Buenos Ayrcs, ou caminharao mesmo por fora da cidade,

Os que affirmam que os ventos reinantes sao os do Norte e Qeste,
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juigaram provavelmente que a roza dos ventos se tinha mudado so
para dar forca aos seus argumonlos: esla mudanca porem da roza dos
ventos, adoptada pclo Conselbo de Saude Publica para provar que as
quuitas do alio do Varejao sc devia dar preferencia para local do ma-
tadoyro, nao sendo admittida, segue-sc que os vertos do quadiante
de Norte a Este, os ventos rcinantes, e principalmcnte os ventos en-
tre a direccao Nordeste e a direccao Este, arrastariam grande parte
do anno as emanacoes, se as houvesse, do matadouro colloeado no alto

do Varejao , nao para o Tejo , mas para o bairro mais oriental de
Lisbaa.

Para provar que o matadouro, colloeado nas quintas dos Apos-
tolos e do Coxo, ficaria constantemente lavado de todos os ventos,
diz-se que seria edificado na collina que avisla todos os pontos do ho-
rjsonte

, e depois affirma-se que a collina da quinta dos Apostolos
abngaria o matadouro das emanacoes do cemiterio do Alto deS. Joao,
e mterceptaria a vista entre elles, tao pouco proprios para estarem
em tao proxima visinhanea. E pois certo que a edificar-se o mata-
douro nas quintas do alto do Varejao, seria colloeado na parte mais
baixa, nem isso podia deixar de ser, attcnta a posicao dos poc.os da-
quellas quintas ; e por conseguinte difficil e neste caso perceber co-
mo os que votam por esta localidade acbam tao graves inconvenien-
tes n'uma ondulacao que o tcrreno aprcsenta na Cruz do Taboado,
ondulacao que provavelmente os atterros indisijensavcis para o nivc-
lamento do solo, farao em grande parte desapparecer. A contradiccao
e manifesta; e nos, sem lbe ligarmos mais importancia do que ella

inerece, concluircmos, lembrando qual e a posicao que occupam os
cinco matadouros de Paris, e deste modo acabaremos com os escru-
pulos dos timoratos hygicnistas que tanta importancia ligam a posi-
cao do matadouro. de Montmartre esta situado ao Norte de Paris;
•o de Roule nos bairros de Oeste, o de Crenelle no quadrante de Sul
a Oeste, o de Villcjuif no quadrante de Sul a Este ; e finalmcnte o
matadouro de Menilmontant, a Leste da cidade. Esta pois cercada Pa-
ns por medonbos focos do infeccao, preza n'uma cadeia de matadou-
ros, exposta a que todos os ventos arrastem sobre ella essas emana-
coes, com as quaes corrc tao grande risco a saude publica. A caridade
ordena que salvcmos Paris dos perigos a que esta sujeita: nao dcixc-
mos por mais tempo dormir a moderna Babylonia, nao sobre una vul-
cao (nilo e esta a occasiao propria para emprcgar a fraze de que vul-
garmente se usa para indicar os grandes perigos) mas sim debaixo de
"ma chuva de miasmas pestilenciaes

!
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Passemos agora a indagar se nas consideracoes , que accrca do

abastecimento das aguas do matadouro se teem feito para provar a

inconveniencia de o construir na Cruz do Taboado, ha motivo que

nos leve a modi Bear a nossa opiniao. Scin agua nao e possivel cstabe-

lece/ um matadouro com as condieoes hygicnicas necessarias, ncste

ponto todos estao de accordo, ncm p6de haver questao. Mas das aguas

empregadas nos matadouros parte e destinada para a limpeza das offi-

cinas, e parte para maceracoes, coccoes, etc. E o emprego da agua

na limpeza que interessa o hygienista; a outra importa ao i'abricante

que neste caso e a Camara de Lisboa. Nao se podem nem devem con-

fundir estas duas cousas ; e para lavagens a Camara tem agua era

abundancia em qualquer dos dois locacs designados, scm desfalcar a

que pertence ao abastecimento da cidade. Gomo e porem intencao da

Camara aproveitar o aqueducto das Aguas-livres para fornccer o ma-

tadouro de toda a agua necessaria, tanto para lavagens, como para

fabricacao, devemos examinar se neste caso d'ahi pode vir inconve-

niente para os habitantes de Lisboa. Primeiro que tudo determinemos

qua! e a quantidade de agua necessaria para o matadouro da capital.

Affirma-se que a quantidade da agua necessaria para todos os mistc-

res, ede 90 mil litres (212 pipas), ea rasao por que islo se aflirma

e, porque em cada um dos matadouros de Paris se gasla esta quan-

tidade de agua. A agua porem de que um matadouro carece e, pro-

porcional ao numero e especie das rezes que nelle se matam
;

antes

pois de concluir dos matadouros de Paris para o de Lisboa, vejamos,

se n'um e n'outro se mata a mesma cpiantidade de gado.

O numero de cabecas de gado que entrou em Paris para o se«6

abastecimento em 1844 foi

:

7 6:501 bois

16:450 vaccas

78:630 vitcllas

439:808 carneiros

611:449 cabecas de gado.

Suppondo que estcs 61 1:449 se 'Jistribuiram igualmente por to-

dos os cinco matadouros de Paris, segue-se que cm cada matadouro

se abateram e prepararam 122:289 rezes. Em Lisboa o numero de

rezes que annualmcnte se abatem e de
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18:890 bois e vaccas

3:000 vitellas

(5:000 carneiros

27:800 rezes-

Em cada matadouro de Paris sao abatidas 122:28!) rczes, em
Lisboa»27:890

; suppondo, porem, que em cada matadouro de Paris

se a batem so 120:000 rezes, c no do Lisboa 30:000, temos que a re-

lacaovlos dois numcros e' de 4:1, relaeao que deve ser a mesma na

quantidade dc agua gasta n'um matadouro de Paris, e no novo ma-
tadouro do Lisboa. Ora, sc naquelles sao necessarios 90:000 litros de

ag-ua, aqui devem ser necessarios so 22:500 litros; ou em pipas pro-

ximamente 53.

Sao, pots, 22:500 litros de agua os necessarios para o matadouro,
e nao 90:000 litros como se quer fazer suppor. Dcterminada a quan-
tidade de ag-ua necessaria para o novo matadouro, ja podemos ver se

o inconvcniente, que se julg-a resultar de para elle se tirar a agua do
aqueducto, e' dig-no de attencao. Mas antes disso diremos alguma cousa
a respeito dos pocos das quintas do Alto do Varejao. Nas tres quin-
tas dos Apostolos, do Coxo, c da Madre de Deus ha tres pocos : urn
delles (o da primeira quinta) esta secco, como para avisar os incau-
tos do que podc succcder a qualquer dos outros ; os dois restantes

tem communicaeao directa, de modo que, quando se tira do inferior

(quinta da Madre de Deus) a agua durante boras, o dc cima da muito
menos. Destes dois pocos diz-se que o da quinta do Coxo fornece 48
pipas em 24 boras, e o outro no mesmo tempo 260 ; nao esta, po-
rem, provado que os dois possam, nas mesmas vinte e quatro horas,

produzir cada urn a quantidade de ag-ua que se lhe attribue, antes e
certo, como deixamos dito, que um prcjudica o outro. Nos que j^
agora sabemos que para o matadouro bastam 53 pipas de agua, nao
pomos em duvida que os dois pocos, ou antes o poco com duas aber-
turas das quintas do Alto do Varejao, de actualmcutc agua de sobra
para o matadouro

; mas nao podemos dcixar de tcr em consideracao,
(pie para tirar a agua daquelles pocos se carece de uma machina dc
vapor c de importantes despezas de custcamento ; que a existencia

da agua naquelles pocos e contingcnte, como o prova a existencia de
um poco actualmente secco, incsmo dentro das quintas do Alto do
Varejao

; e que se a veia sublerranea que alimenta os dois pocos for
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desviada por alguma mudanca na disposicao das camadas cntre as

quaes caminha, ou por outra qualquer causa, d'ahi p6dc rcsultar

para o municipio a perda de quasi todos os valores empregados na

construccao do matadouro; ou pelo menos esse accidente possivel tia-

ra camsigo a Mcessidade de fazer novas buscas de agua, de abrir no-

yos poeos, e de mudar a posicao das machinas.

Nao julgamos necessario insistir mats sobre cstc objecto ; so o

emprego das aguas do aqueducto no matadouro nao trouxer inconve-

niente para o abastecirnento das aguas da cidade, parece-nos.-que a

questao fica reduzida a uma simples questao administrativa, e que a

Camara e as authoridades pertence resolvcr o que melhor convier aos

interesses econoraicos do municipio.

Como ja" vimos, a quantidade de agua necessaria diariamente

para o matadouro, suppondo que em -vez de 27:000 rezes so matam

30:000, e que nos differentes misteres se gasta mais agua do que em

Paris, e de 53 pipas. Estas 53 pipas serao empregadas em lavagens

das offieinas e nas preparacoes dos deventres, etc., etc. Quando estas

ultimas preparacoes se fizerem dentro do matadouro, cstd claro que

deixam de ser feitas era offieinas particulares, onde hoje cstao ;
ora,

nessas offieinas, segundo affirma a coram issao medica desta Academia,

gastam-se para cima de 20 pipas diarias ; logo, das 53 pipas que se

hao de tirar do aqueducto para o matadouro, ba a subtrahir as 20

pipas que agora se mandam buscar em barris aos cbafarizes para se

empregarem na preparacao dos deventres, preparacao que passa a fa-

zer-se toda dentro do novo matadouro, e em vez de 53 pipas de agua

temos so 23 a tirar a mais do aqueducto. Durante oito mezes em

cada anno ninguem dira que 23 pipas de agua de menos no aque-

ducto fazem falta a Lisboa: resta ver se nos outros quatro mezes essa

diminuicao se tornard sensivcl. Admittindo que Lisboa tem 200:000

habitantes, e dividindo por elles a agua que se Hies vae subtrahir,

tera de menos cada habitante por dia, durante quatro mezes, uma

quantidade proximamente igual a onca e meia ; isto e, rouba-se por

este modo a cada habitante de Lisboa a agua que ellc pode conter na

concha de uma mao. Ninguem agoTa terd susto, depois das cousas re-

duzidas is suas verdadeiras proporcocs, de que os habitantes dc Lisboa

morram a sede por se construir o matadouro na Cruz do Taboado.

Sabemos que nos objectarao a cste nosso calculo, apesar dc sim-

ples e claro, que a Camara Municipal no seu projecto destina dois an-

neis de agua (128 pipas) para o matadouro; mas csta objeccao nao

tem forca nem significacao, porque e evidenle que a Camara pediu,
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nao a agua de que aclualmcnte carcce, mas a de que talvez pode vir
a earecer no futuro, quando Lisboa crescer em populacao e em ri-

queza, quando a estatistica ja nao tiver a consignar a cscassez da ali-

mentacao mais substaneial

.

Lque padece o habitante de Lisboa e de todo
o Portugal. E excessiva a quant idade da agua pedida pela Camara
Municipal ; 53 para o provar basta ver que, suppondo que se matam
30:000 rezes por anno em Lisboa, cm vez de 27:890 que da" a es-

tatistica, ve-se que por dia sc matam 82 rezes,!' donde se conclue,

que por CSida rcz morta sc gastaria, sendo exacto o calculo da Camara
Municipal, mais de pipa e meia de agua, quando em Paris se gastam,

termo medio, 335 litros, on, proximamente, tres quartos de pipa.

Objectar-se-ha tambem, que, crescendo a populacao, crescera

tambem o consumo, e com elle o da agua; desejamos e csperamos
que ludo isto mudc ; mas antes disso Lisboa estara amplamente pro-

"vida de agua, por haver a Camara Municipal emprebendido e execu-
tado alguma dessas grandes obras que estao em projecto, e que de-

vem p6r termo a todos os reccios dos que temem ver csta capital pe-
recer A mingoa de agua.

Admittamos, por una momento, que tenham rasao os que re-

cciain a falta de agua; admittamos que sao fundados os seus receios,

admittamos que o tcr de menos onca e meia de agua por dia, du-
rante os quatro mezes em que escasseia, faz muita falta aos habitan-
tes de Lisboa, nao e isso tndo uma rasao para se nao edificar, convin-
do ao mimicipio, o matadouro nas terras da Cruz do Taboado, por-
que ahi rnesmo, nesse terreno limitado pela travessa do Sacramento
e pela estrada das Picoas, pegado quasi com logar onde se quer fa-

zer o matadouro, existe um poco com muita e excellente agua; e cm
todas as quintas que cercam cste local existem pocos que dao muita
agua todo anno, cm todo aquelle trato de terreno que vem do alto

dessas terras da Cruz do Taboado atd ao Campo de Santa Anna. Basta

cavar algumas bracas para achar agua em abundancia.

Dcsappareceu, pois, terrivel argumento das aguas, diante da
simples observacao dos factos. O matadouro pode cstabeleccr-se na
Cruz do Taboado, aprovcitando ou nao as aguas do aqueducto. No
matadouro pode gastar-se, proporcionalmente, tanta agua como se
gasta nos matadouros de Paris, e tira-la toda do aqueducto, sem que
em Lisboa haja diminuicao sensivel na porcao que cabe a cada indi-

viduo.

Depois do abastecimento da agua o que ha de mais necessario

" um matadouro e a cxislcncia de um meio prompto e facil \ym\\ es-
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coamenlo dos liquidos quo tiverem servido as lavagens c a prepara-

cao das substancias aniraacs. Islo e uma verdade que ninguem con-

testa. Ouando dos bons livros sc copiam proposicoes desta natureza

,

pode-se hear certo dc que nao havera contrariedade. Nao basta com-

tudo repeiir o r[uc dizem os auctores dc credito, e ncccssario, nos ca-

sos particularcs, saber comparar bem os faclos com as d jutrinas da

sciencia, c dcssa comparacao, o so della, concluir positiva e termi-

nantemenle em cadd* caso particular, se os principios geraes, a que a

observacao conduziu os bomens competentes, sao ou nao coffitrariados.

Affirma-sc que, nas quinlas do Alto do Varcjao, o matadouro rlera

um escoamento prompto para as suas aguas
;
que da Ouz do Taboa-

do o escoamento e difficil, e que da passagem das aguas do maLa-

douro pclos canos geracs da cidade resultara o augmentareni a um
ponlo desesperanle as febres intermittenkes e tf/p/wides que ha tempos

se observam.cm Lisbon. Magoa-nos dizer a impressao que esta phrase

cm nos produziu ; mas obriga-nos a consciencia, c a conscicncia os

bomens bonestos nao sabem desobedecer. Esta phrase que sc le no

rclatorio do Consclbo de Saude e a oxpressao de uma grandc lalsi-

dade; e um abuso da authoridade scientifica que dao os estudos me-

dicos, c uma posicao elevada na administracao ; nao scrvindo senao

para assnslar os bomens ignorantes, e para com o susto lhcs irritar

as paixocs ruins. Acrcditamos, dizcmo-lo com sinccridadc, acredita-

mos que estas palavras se escreveram sem.se pensar na importancia,

na significacao, nas funcstas consequencias que podiam tcr ; mas islo

nao e uma justificacao, porque o medico, porque a authoridade deve

maduramente pesar todas as palavras que diz, todas as phrases que

escreve. Em que sc fundam os facultativos que aflirmam devercm aug-

mentar sem duvida as febres acima designadas, sc as immundicies dos

canos da cidade sc juntassem as aguas do matadouro?

Discutamos esta questao gravemente porque vale a pena.

1.° Nenhuma observacao, nenhuma experiencia prova (pie as

cmanacoes das aguas com que se lavam os matadouros e se (azem as

maceracocs, coccocs, etc. , tenharn o podcr dc produzir as febres ty-

phoides c intermittcntcs ; affirmar taes factos sem provas e cxpor a

sciencia a scr desmentida a cada instante.

2.° No matadouro actual lancam-sc alguns baldes de agua para

lavar as officinas; e por isso mesmo que estas sao lavadas poucas ve-

zes e mal, a agua deve hear muito carrcgada de particulas animaes,

que tendo cstado por dias expostas a accSo da atmosphera, devetn

achar-se em putrefaccao, No novo matadouro as lavagens hao dc fa-
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zer-se todos os diaa cuidadosamcnlc e com agua em abundancia; nes-
sas aguas, pois, a materia animal vem muito mais diluida e nao pu-
trefacta.

3." No matadouro actual porcoes consideraveis dos deventres, da
gofdura, da.pede, do sangue, etc., dos animacs, sao arrastadas por
essa agua dc lavagem ; no novo matadouro as aguas dc lavagem de-
vendo, antes do cntrar nos canos, passar por uma on mais redes me-
tallieas, como succede em Ruao, onde fiqucm rctidas as materias so-
lidas

: e estas, assim como o sangue devendo ser tudo aproveitado
com grande cuidado, segua-sc que aquellas aguas trarao pequena
quantidade de materia organica e nenhuns fragmentos solidos.

4." As opcraeoes de triparia fazem-sc em officinas fora do ma-
tadouro, e com menos perfeicao do que serao feitas no que esta pro-
jectado. Nessas operacoes empregam-se mais de vintc pipas dc agua.
No novo matadouro a agua empregada nessas opcraeoes nao pode ser
em quantidade superior a que actudmente se emprega, porque o nu-
mero das cabeeas de gado morto por dia' em Lisboa, nao augmenta
l»or so fazer una bom matadouro, visto que com este estabelccimcnto
nao augments nem a populacao nem a riqueza da capital (e esta con-
sideracao nao se deve nunea perder de vista na presente discussao). E'
verdade que as preparaeocs serao mais bem feitas e mais multiplica-
das, mas isso e compensado pcla economia que rcsulta de sc fazercm
em grande escala,

5." A porcao pouco consideravel dc aguas cfe lavagem carrega-
das de grande quantidade de substancia organica, e arrastando partes
solidas, isto e, tendo todas as condicoes que podem diflicultar o es-

eoamento, as aguas empregadas nas triparias (mais de vinte pipas dia-
riamentc) e em outros misteres da mesma ordem, arrastando tam-
bem por incuria, e falta de policia, partes solidas j todas essas aguas,

cm fim, que scgtmdo se affirma no relatorio do Conselho dc Saude,
e e exacto, apodrccem com summa rapidez, ou entram nos canos ge-
raes, ou beam ensopando o solo nos arredores do matadouro. As aguas
do que esta projectado mais abundantcs, e por conseguinte correndo
com mais rapadez pelos canos, menos carregadas de materias organi-
cas, por isso mesmo que sao em maior quantidade, nao arrastando
fragmentos de tccidoa animacs, bao de entrar nos canos publicos por
conductos bem construidos.

Agora pcrguntaremos porque e c|ue sem <1uvula hao de augmen-
ts a urn portto desespcrante as . febres em Lisboa, quando se cons-
H'lur o matadouro na Cruz do Taboado ? Que rasilo para haver mais
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febres do que actualmente? E agora mcsmo pode at(ribuir-se is aguas

do matadouro c das forcureiras, uma accao raais funcsla sobrc a sau-

de publics do que as outras immundicics que atulbam os canos? A
quaotidade de materia animal que vein actualmente para o encana-

mento do matadouro e annexes, e a que ha de vir "do novo mata-

douro sobre ludo tera" uma relaeao apreciavel com a materia orga-

nica que lancam d'?Jriamente para o encanamento geral os canos das

casas ? A agua do matadouro novo, mais abundante que a do actual,

e correndo em enchurrada para o cano da rua de S. Jose ,
urn dos

mais largos de Lisboa, em vez de augmcn'ar a immund ;eie delle, con-

tribuira muito para o lavar; de modo que o perigo indicado sera' pelo

conlrario urn bom scrvico leito .1 limpeza da cidade. Cincocnta e tres

pipas de agua passando diariamente por urn cano niio o sujam , la-

vam-no; isto ninguem ignora : e se em vez de 53 pipas se gastas-

sem, no matadouro de Lisboa, 90:000 litros que se dispendem no

matadouro de Paris, entao a lavagem tornar-se-ia das mais comple-

te®. De mais se a Camara *em vez de lancar as aguas para os canos

as quizer aproveitar em parte na fabricacao de estrumes liquidos ino-

doros, achara' de certo consumidores para esses estrumes nas quintas

da Bemposta e outras que beam proximas da Cruz do Taboado
;

e

deste modo desapparcceria o grande perigo, sc perigo existisse de en-

trarem as aguas do matadouro nos canos da cidade.

Ha entre os argumentos que se apresentam acerca do escoa-

mento das aguas, para provar a inconveniencia de cscolber para o

matadouro o local da Cruz do Taboado, urn argumento que e digno

de citar-sc. Diz-se que daquelle local ate ao Tejo os canos nao teem

o declive necessario pana correrem as aguas. O alto da Cruz do Ta-

boado onde se quer cdificar o matadouro, esta a 85 metros acima do

nivel das aguas do Tejo, e no maior desenvolviinento dos canos fica

a 1900 metros do rio. O declive exigido para o escoamento das aguas

nos canos e de dois ecntimetros por metro ; e suppondo, pois, que a

distancia daquelle terreno ao Tejo, segundo a direccao dos canos, 6

de 100 metros mais, isto e, igual a 2000 metros, ve-se cjue o de-

clive medio dos canos corresponde a quatro centimetros por metro,

o dobro do que se exige. Sc os que se mostram reccosos de vcr aug-

mentada a quantidadc de immundicies nos canos da cidade, recom-

mendasscm a Camara que cuidasse da limpeza dclles, de lbes dar a

conveniente construccao, de tratar de dispor agua para os lavar abun-

dantemente, de tirar as sargetas toda a communicacao dirccta e im-

mediata com o ar exterior, nos juntariamos a nossa voz i dellcs; con-
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fundir, porem, essa nccessidade urgente para a hygiene publica de
Lisboa,^ com a questao do matadouro e affirmar que de S. Sebastiao,
ate ao Tejo nao ha o declive de dois centimetros por metro, e queser
embaracar questoes distinctas, e por cste modo torvar difficil todo o
melhoramento. Ninguem ignora que cm Portugal para se fazer algu-
i»a cousa util e preciso obrigar a convergir todas as forcas; a autho-
ndade ajudada procura acertar; contrariada pelos que a deviam acon-
selhar hesita, receia mover-se, e acaba por cair na mais completa inac-
cao. .1 historia da administracao publica abi esta para o provar.

Temos demonstrado que os matadouros bem construidos nao sao
nem perigosos, ncm insalubres, ncra incommodos.

Que os argumentos tirados da direccao dos ven-cos, geralmente
reinantes em Lisboa, apresenlados pelos que julgam perigosa a collo-
cacao do matadouro na Cruz do Taboado, sao contradictories e infun-
dados.

Que o matadouro de Lisboa, ondc sc abatem 27:890 rezes por
anno, nao carece de 90:000 litros de agua por dia, mas so de 22:500
htros.

Que essa agua pode ser tirada do aqueducto, porque subtrabin-
do vinte pipas, parte da que actualmeute se gasta nas officinas de tri-
paria, o resto so faz para cada habitants de Lisboa e durante quatro
mezes no anno, uma dilTcrenca para menos, na sua racao de agua, de
ojk'h e moia proxiraamente.

Que nao se querendo eiuprcgar a agua do aqueducto, na Cruz
do Taboado em contiguidade com o local destinado para o matadouro
se encontram pocos corn agua potavel c abundante.

Que o escoamento das aguas do matadouro sc pode fazer pelos
canos geraes sem inconveniente, antes com vantagem para a limpeza
dclles.

Que os receios cm vista dos perigos que pode correr a saude pu-
blica, sao exageradamente infundados.

Podcriamos agora discutir os argumentos administrativos que se
apresentaram para provar a conveniencia de construir o matadouro
no Alto do Varejao. Poderiamos fazer sobresair a conlradiccao entre
dizer-sc que nao ha inconveniente em bear o matadouro no' Alto do
Varejao, apasar de distar urn quarto de bora de caminho do alto da
Cruz do Taboado no centro da cidade, c achar que ha inconveniente
ncsle ultimo local por sc achar distante o mesmo quarto de bora do
caminho de ferro

; provando-se unicamenle por cstas dims affirma-
9°es, que a distancia entre os dois locaes e mais curta para os homens

MEM. DA ACAD.— 1 .' CLASSE T. II. V. I. 5
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do que para os animaes, ou que um quarto de hora de caminho pode

deteriorar a saude de urn boi, ou fuialmenle que se argumentou com

grande leviandade.

Poderiamos jnostrar a conveuiencia economica que resulta para

os pajticulares e para o municipio da proximidade do matadouro a

parte mais central da cidade. Poderiamos calcular tambem o valor

das terras a expropriar, e das construccoes a fazcr no Alto do Vare-

jao e na Cruz do Taboado. Poderiamos lembrar que nao e para des-

attender a circumstancia de ficar no Alto do Varejao o mataciouro

mui proximo do cemiterio, nao porque as emanacoes dcste possam

prejudicar as substancias alimenticias, mas porque o dccoro publico,

o respeito que ?.e deve a memoria dos que ja foram, a intima vcne-

racao que todos sentimos pelos mortos, esta como adoracao que cada

homem consagra a sepultura dos seus, tudo esta" aconselbando que do

cemiterio se afasite o mais possivel toda a mundanidadc, tudo o que

pode perturbar as oracoes dos que choram sobre os sepulchres.

Nao o faremos, porem, porque foi so sobre as condicoes hygie-

nicas das duas localidades escolhidas para em uma dellas se edificar

o matadouro que a Academia foi consultada e so da parte hygienica

julgamos dever occupar-nos nesta nota.

Concluimos pois :

t.° Um matadouro been construido nao sendo nem perigoso, nem.

insalubre, nem incommodo, pode ser edificado em qualqucr dos dois

locaes, Alto do Varejao, ou Alto da Cruz do Taboado.

2.° A Academia na sua consul ta devera recommendar a Camara

Municipal que empregue toda a diligencia e efficacia para que o ma-

tadouro seja perfeitamente construido, e em tudo igual, pelo menos,

aos melJiorcs do estrangeiro.

3.° As rasoes cconomicas e administrativas sao as unicas que

devem dirigir a Camara Municipal na preferencia de um ou outro,

dos locaes propostos.

Lisboa, 9 de Kovembro de 1854.

.I0A0 DE ANDRADE COKVO. TIIOMAZ DE CAKVAEHO.
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PARSCER DA SECClo DE MEDICINA DA ACADEMU REAL DAS SCIENCIAS

E DOCUMEM'OS RELATtVOS.

•^1- seccao medica foi mandada, pela primeira classe da Academia,
a nota dos seus dignos socios, os Srs. Joao de Andrade Corvo e Tho-
maz de Carvalho, sobre a escolha do local para um novo matadouro
em Lisboa, para que a seccao de'sse sobre ella o seu parecer, que de-
vera. ser discutido em reuniao de classe conjuntamente com o parecer
da seccao medica, ja anteriormente apresentado sobre o mesmo as-

sumpto.

A seccao cxaminou attentamente a dita nota, e deve jd comecar
por dizer & classe, que ainda que a sua opiniao nao seja em alguns
pontos conforme com a dos authorcs da nota, entretanto achou que
os principaes pontos, sobre que versa a questiio da escolha de local

para o novo matadouro, foram pelos ditos seus collegas examinados
com uina critica severa e illustrada, que lancou sobre alguns delles
baslanlo luz, de que a seccao muito se aproveitou. Restrmgmdo-se,
porem, agora a dar o seu parecer sobre as conclusoes a que chega-
ram os illustrcs autbores da nota, e que sc reduzem a tres pontos
principaes, a seccao tem a declarer que, estando perfeitamente con-
forme com os sens collegas no que rcspeita & segunda conclusao, e

desejando mesmo reunir os seus votos aos dos authores da nota, para
que se recommende a Cainara Municipal que empregue toda a dili-

gencia e efficacia para que o matadouro seja perfeitamente construido,

e em tudo igual pelo menos aos melhores do estrangeiro, nao esta
igualmente conforme no que diz respeito a" primeira e terceira con-
clusao.

Na primeira conclusao dizem os illustres authorcs da nota, que
um matadouro bem construido, nao sendo nem perigoso, nem insalu-
bre, nem incommodo, pode ser *edibeado em quaiquer dos dois lo-

cacs
:
Alto do Varejao, ou alio da Cruz do Taboado.
A seccao de medicina nao duvida que um bom matadouro nao

deva hoje ser considerado como perigoso, ou como insalubre. Pode-
lo-ha ser algumas vezes por descuido, negligencia . on desprezo das

o *
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regras hygienicas. Porem, pelo que diz, respelto a tcrceira designacao,

salvo o respeito devido a lao illustres collegas, a seccao julga dever

classificar o matadouro publico, que se projecta fazer cm Lisboa, co-

mo estao classificados pela legislacao franceza os cinco matadouros de

Paris, e o de Puiao, com os quaes desejamos que elle muito se pareca,

isto e, na primeira classe dos estabelccimentos incommodos, ou da-

quelles que devem ficar distantes das babitacoes, sem que comtudo

seja necessario que fiquem fora da cidadc. *

Os argumentos apresentados pelos nossos collegas para provar

que um bom matadouro nao e incommodo, c que nao deve pOf con-

seguinte ser de tal maneira classificado, sao ;— 1.° As cxperiencias o

observacoes feitas por Parent Ducbatelet nas fabricas de Mrs. Salmon

e Payen, e de Mr. Jouan et Poissant, fabricas em que se praticavam,

com materias animaes, operacoes mui similbantes as que se praticam

nos matadouros;

—

•2." As expressoes de Parent Ducbatelet, notando

que existiam em Paris estabelccimentos anaiogos a esses (os matadou-

ros), que nao causavam incommodo na visinhanca ;
—'3.° As expres-

soes de Girardin em uma carta dirigida a Chevalier, em que elogia

o estado cm que achou o matadouro de Ruao, onde, alem de outras

condicoes boas, se nao sentia cheiro algum desagradavel.

As cxperiencias e observacoes de Parent Ducbatelet, feitas nas

fabricas acima mencionadas , e repetidas por muitas vezes diante de

pessoas as mais respeitaveis e aulhorisadas, nao podem deixar de ser

por nos recebidas e se-lo-hao por todos. Ellas fizeram tao geral im-

pressao na cpocha em que foram publicadas, que o nosso Conselho

de Saude Publica do Reino, em 1 838, imprimiu nos seus annacs uma
especie de noticia dando conta dellas, e abi se faziam votos para que

entre nos se estabelecessem fabricas dessa ordem. Mas sem pretender

lancar desfavor sobre a importancia desses. factos, em cuja observacao

e publicacao Parent Duchatelct teve o maior merecimento, e que pro-

vam evidentemente a possibilidade de conduzir essas operacoes sem

incommodo notavel ; a commissao medica deve confessar, que nao e

tanto sobre o que se passou durante essas observacoes nas fabricas

acima mencionadas que ella quereria assentar o seu juizo, como sobre

o que se esta" passando nos cinco matadouros de Paris e no de Pviiao*

no seu trabalbo ordinario, regular « aturado durante todo o decurso

do anno. A administracao franceza teve conhecimento. dessas observa-

coes e de tudo o que se disse e escreveu entao sobre esse objecto,

que foi muito; porem, a legislacao sanitaria conservou esses estabele-

cimentos na primeira classe dos.estabelccimentos perigosos, insalubres.
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e incommodos, e ainda la os eonserva hoje. Estas observacoes aeham-se
pubhcadas no vol. 13.° dos Annaes de Hygiene, anno de 1835 e o
dcerelo de 15 de Abril de 1838, publicado ires annos depois/ eon-
serva os matadouros nessa mesma classe. Esta disposicao ainda se man-
lem hoje eocontra ella nao vemos que os hygienistas modernos, que
oonsultamos, reclamem.

Ambrosio Tardieu, fallando daquelle generckde cstabelecimentos
acima minacionados, exprime-sc do seguinle modo (Dice, de Hygiene,
1852, vol. l.°, pag. 536.): « Les chantiers d'equarissage sont ranges
« dans la pruuiere classe des etablissements insalubres. dependant il

« est hors de dont aujourdhui, depuis les observations de Parent Du-
«chalelet, que lours emanations ne sont aucunement nuisibles a la
«sante meme des enfants qui s'elevent dans ces lieux infectes; la ve-
« getation voisine ne peut meme qu'y gagner. Mais la puanteur que
• degagent ces elablissements, quclques precautions que 1'on emploie,
«le spectacle hideux qu'ils pre'sement toujours ct jusqu'aux rats qui
«sy multiplient dune maniere prodigieuse, lout rend impossible
"qu'aucune habitation existe dans lc voisinage. » E se meditarmos
nas condicoes e regulamentos a que os conselhos de salubridade, em
Franca, sujeitam estes cstabelecimentos, facilmente veremos que gran-
des sao os receios que ainda hoje se tern delles. Uma destas condi-
coes e nao tcr nenhuma habitacao a 150 metres de distancia.

As expressoes de Parent DuehateJet, que vein na citada memo-
ria, a respeito dos matadouros de Paris, saidas da penna de um ho-
mem tao respeitavel e tao competente, tem para nos bastante forca,
mas ellas vem isoladas, e nos nao sabemos que qualidade de informa-
coes, ou de provas levaram Parent Duchatelet aquella conviccao. E o
mesmo diremos a respeito de Girardin, que comtudo e muito mais
posjtivo e formal na sua affirmativa a respeito do matadouro de Ruao.
Porem, eslamos nos certos que as cousas se passam sempre assim co-
mo nas occasioes em que estes dois homens conspicuos e verdadeiros
fizeram as suas visilas e indagaeoes? O que se passa em certos esta-
bclecimentos na presence das authoridades, e mesmo dos homens da
scicncia mais compelentes, pode reprcsenlar a possibilidade do per-
leito e desejado andamento do estabclecimento, mas esta hem longe,
muilas vczes, de representor o seu trabalho ordinario.

Serao as observacoes de Parent Duchatelet, feitas nas fabricas de
Mrs. Salmon et Payen, e de Jouan e Poissant, provas equivalentes a
uma demonstracao clara c evidente de que os matadouros de Paris,
no sen trabalho ordinario, nao ineommodam ou podem incommodar
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os habitantes visinhos? Pensamos que nao. Serao as expressoes eita-

das de Parent Duchatelet a respeito dos matadouros de Paris, e as

de Girardin a respeito do matadouro dc Ruao, motivos sufficientes

para que por elles so, em materia tao importanle e melindrosa, nos

decidamos a declarar os matadouros estabelecimentos que podem estar

junto as habitacoes, ou entre ellas, contra o que determina a legisla-

cao franceza? Julgai.ios que nao. E tambem nao encontramos, nos by

-

gienistas mais modernos, provas, ou a affirmacao clara e d^eidida de

que os matadouros bem construidos nao devem ser collocados m*pri-

meira classe dos eslabelecimentos insalubrcs, incommodes e perigosos,

ou de que possam estar collocados entre as habitacoes, e suppomos

que os nossos collegas, apesar da sua extrema lieao, nao foram mais

1'clizes. Por outro lado, quando lemos, mestno nos bygienistas mais

modernos, os processos e operacoes que se passam nos actuaes mata-

douros e estabelecimentos annexos c analogos, os cuidados e regras a

que precisam estar sujeitos, e os iiveonvenientes que se devem scguir

de qualquer descuido, ou'deSvio dessas regras, nao nos adinira de os

achar assim classifieados.

E possivel que baja inn matadouro, cuja construccao e sobre tudo

cujo traballso ordinario seja regulado t2o cuidadosamente, que sepossa

considerar como estabeleeimento que p6de estar junto das babitacoes

e entre ellas; mas a legislacao e as regras- que regulam taes estabe-

lecimentos nao podem ser formuladas pelo que se passa excepcional-

mente; contain com o mais ordinario, com o mais provavel. Nas f'a-

bricas dc Mrs. Salmon e Payen, e nas de Jouan e Poissant, durante

as operacoes observadas e seguidas por Parent Duchatelet, e por mui-

tas pessoas conspicuas e authorisadas, nao se passou nada desse chciro

notavelmente incommodo. Supponhamos que nestas fabricas no seu

trabalbo ordinario c regular, c durante todas as yicissitudes por que

estabelecimentos dessa ordem passam, ellas nunca incommodaram a

visinhanca; deveria por ventura o Governo declarar os eslabelecimen-

tos deste genero nao incommodos de primeira classe, e permittir que

estivessem junto das habitacoes, ou entre ellas? Oucamos ainda o que

nos diz Tardieu desta ordem dc estabelecimentos na actualidade. De-

pois de tcr descripto os melhoramentos que nestc rarno se tinbam in-

troduzido , continua : « II s'en faut de beaucoup que les cbantiers

« d'e'quarissage aient subi toutes les ameliorations qui auraient du

« entrainer dans leur installation des progre's aussi considerables ; la

«pluparl out conserve mi aspect propre a inspirer rborreur et le d<s

« gout » ; e mais para diante segue o paragrapho que ja citamos,
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A legislacao franceza sobre policia sanitaria e liberal, progres-
siva e scientifica, nem nos consta que cm outro paiz haja urn codigo
mais completo de medidas de salubridade publica ; ellas sao o resul-
tado de trabalhos muito loligos e de mui illustradas discussoes e ex-
pcMencias dos homens de sciencia, meditadas e combinadas depois com
UIM consummada prudeneia c seguranca. E os Goveruos, quando en-
contrain duvidas ou divergencia entre as opinioes dns bomens da scicn-
eia, tomam o partido mais cauteloso, aquelle que offerece menos pe-
rigo e inconvenientes.

Miguel Levy, na sua hygiene, no artigo habitacoes publicas, diz
o seguinte: « Voieries, charniers ou lieux d'equarissage, abattoirs
« boyauderies, depots de raatie'res fe'cales, fabriqucs de poudrette, etc.,
« tons ees e'tablisscrnents inflmes, mais ne'eessaires, doivent etre place's
« a uae certaine distance des villes et orientes de telle manie're que
« les vents predominant de la contre'e n'apportent point leurs exha-
« laisons aux habitants. Les substances pulrides qui s'entassent dans
« ces lieux de de'gout n'exercent ceitaineiuenl pas a l'air fibre loute
«1 influence deletere qu'on leur attribuc ; leurs emanations, divise'es
«par les courants atmospberiques, brassces par les vents, disperse'es
»dans toutes les directions, perdent leur efficacite ; les ouvriers qui
« travaillent et couchent dans ces cloaques jouissent dune bonne saute*;
« et meme ils sont en possession dune certaine immunile; mais fodcur
«mfecte qui repandent ces efiablissements suffit pour motiver leur re-
« legation loin des villes, et ladoption de tons les proce'des industries
« qui corrigent cot inconvenient et transforment les matieres putrides
« en produits prccieux pour lagriculture.

»

Urn hygienista inglez, que pela sua posicao official e experien-
ce nos mercce muito conceito, John Simon, em uma obra que acaba
de pubhear era Londres (Reports relating to the sanitary condition
of the city of London by John Simon. London 1854), no primeiro
rclatorio em que falla dos matadouros que ahi sao estabelecimentos
particulares ein grande numero, c sujeitos a sevcras condicoes e a se-
rem processados sens proprietaries e condemnados no caso de incom-modo causado i visinhanca cm vista de aeeusaeao promovida pelas
aulnondades, ou mesmo so por dois visinhos donos de casa, diz ose-
gumte. «Jiu julgp devcr dizer que consider©- a matanca das rezes
• dcnlro da eidadc como direcla e indircetamentc prejudicial a popu-
«laeao; d.rectamc.itc, porque carrega o ar com effluvios de materia
« animal em deconiposieao, nao so na immediate visinhanca de cada
»matadouro, mas igualmeute ao longo da linha de eseoamcnlo das,
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« lavage ns e liquidos immundos ; indirectamenle, porque varies offi-

« cios incommodos c nocivos (offensive and noxious) estao em cstreita

« dependencia com a matanca das rezes ; collocados a roda do incom-

«modo primario do matadouro, e tao pefto como as circumstancias

«o permittem, invariavelmente se encontram os concomittantesy e

« ainda maiores incommodos (nuissances) da preparacao das tripas, de

o coser os ossos, de derreter as gorduras, de ferver os estomagos, ctc.»

Se a authoridade destes homens respeitaveis na sciencia
,
escre-

vendo na actualidade, se a tenacidade reflectida da legislacao sanitaria

franceza nao for bastante para produzir a conviccao, parecc-nos que

devera ser menos sufflciente para crear a duvida. E a vista de tudo

isto iremos nos, a^ora inexperientes, declarar, na primeira construc-

cao desta ordem que intentamos, que os matadouros nao sao estabe-

lecimentos incommodos de primeira classe, e que podem estar collo-

cados entre as habitacoes, ou junto dellas, contra o que determina a

legislacao franceza? Teremos nos a csperanca ou a probaMidade de

que o nosso projecto do matadouro sera urn modelo dc perle.cao na

sua construccao c no sen andamento, e que todas as operates ah se-

rao conduzidas com a escrupulosa regularidade que se exige i Esta-

mos nos costumados a essa exactidao na execucao das nossas medulas

de salubridade?

Se a classe julgar que nos faltam informacoes bastantes para po-

der assentar urn juizo seguro sobre o moJo porque se faz o trabalbo

ordinario dos matadouros de Paris e de Ruao, e que e prec.so sobre

este assumpto colher novas imormacces, a commissao ncsla parte une

seus votos ao da classe. Porem, se a classe pretende desde ja dar so-

bre esta questao um voto e urn conselho ao Governo, a commissao e

de parecer que, scguindo a legislacao franceza, os matadouros publi-

co* seiam considerados como estabelecimentos incommodos de pri-

meira classe, que devem cstar em distancia das babitacoes, scm que

comtudo seja necessario que se colloquem fora da cidade.

Os nossos collegas, autborcs da nota, julgando que um bom ma-

tadouro nao e' um estabelecimento incommodo c que pode estar junto

das babitacoes, ou mesmo entre cllas, conclmram que debaixo deste

ponto de vista o projectado matadouro podcria estar tanto no Alto

clo Varejiio, como na Cruz do Taboado. Mas a commissao medica, par-

tindo de o'utro principio, julga sobre este ponto o local do Alto do

Yareiao prefcrivel ao da Cruz do Taboado. Se no matadouro aqui col-

locado bouvcr algumas vczes raau cbciro, o que a commissao julga

provavel, clle se fara senlir aos habitantes da Travcssa do Sacramento,
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da Travessa dos Garros, dc parte da Caleada de S. Sebastiao, das ca-
sas ao pe da Igreja, e de algumas outras dispersas a roda do mata-
douro, segundo a direccao dos vcntos. Este cheiro, cm ura estabele-
cimento bem construido e bem regulado, nao sera talvez muito in-

commodo, c nao chegara rnuito longe, mas se houver descuido na re-

mocao das rnaterias infectas, falta de accio, e impcrfcicao nos proces-
sos e operacoes, aproximar-se-ha mais on menos do que exhala o ac-
tual maladouro. Enlretanto a commissao pcnsa que em ura mata-
douro bpm construido na Cruz do Taboado, ainda mesmo commetten-
do-se algumas irrcgularidadcs c descuidos, o cheiro nraca sera tao

infecto corao no actual matadouro, c so incommodara as habitacoes
mais proximas ; e se nos regularmos pelo que acontcce nesse actual
matadouro o cheiro nao deveni ebcgar ao Largo do Chafariz de An-
daluz. E ainda que emanacocs do matadouro corrarn sobre o ccntro
da cidade, elks all chegarao jd tao diluidas c dispersas que nao serao
scnsiveis ao olfato. No Alto do Varejao, o matadouro mais isolado
das habitacoes, mellior cxposto e ventilado, nao fara provavelmente
seatir o sen mau cheiro, quando o haja, em nenhuma parte da cida-
de. A commissao mcdica, comtudo, nao se atreve a assegurar que
neste mesmo local, apesar das suas melhorcs condicoes, o cheiro nao
possa em algumas occasides chegar ao sitio de Santa Apollonia. Em
uma das nossas visitas ao Alto do Varejao, estando na quinta doCoxo,
percebernos fortemente o cheiro do tabaco que se queimava na fabri-

cs, cuja distancia ao ponto cm que nos achavamos nfio nos pareceu
differir muito da que vac do mesmo ponto a Santa Apollonia.

Se a Camara Municipal collocar urn bom matadouro na Cruz do
Taboado, faz uma boa obra se o compararmos com o actual mata-
douro. cheiro que houver de exhalar scni cm todo o caso muito
menor do que o que agora se sente, as cmanacoes nao irao tao longc,
c serao dispersadas e diluidas mais facilmcntc pelo vento. Se for col-
loeado mais para o lado das Picons, ainda o incommodo sera nienor,
e salvar-se-hao a repugnancia e aprehensocs que ha de causa* a pro-
ximidadc do matadouro do aqueduct© das aguas livres. Mas quando
se pergunta se o maladouro estari tao hem collocado na Cruz do Ta-
boado, corao no Alio do Varejao, debaixo do ponto de vista dc csta-
belecimento mcommodo de primeira cksse, a seccso medica, rcspH-
lando muito a opiniao dc seus illustrcs collegas, autliorcs da nola,
aiasta-se comtudo dclla, e rcspondo que sera melhor collocado no Alto
do Varejao.

A tcrceira conclusao da nola constitue a
MEM. DA ACAD. 1 .* CLAS5E-

jua

-t. ii. r. i.

proposic.ao pnnci-

6
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pal, e o flm a que tendem todas as reflexoes dos sens authores, as-

sim como tudo que se acha nos relatorios da Camara Municipal, do

Conselho de Saude Publica do Reino, e da seccao medica. Sao os dois

locaes igualmer.te apropriados para estabelecimento do matadouro

com relacao as condicoes de salubridade P E a difl'ercnca tao pequena

que nao valha a pena de ser tomada em linha de conta ? Deve urn

ser completamente excluido e o outro decididamentc elegido?

Sobre esta terceira conclusao da nota, julga a commissao mcchca

dever apresentar algumas conskleracoes em referenda aos hindamen-

tos que os il'ustrcs collegas tiveram para julgar que nao ha rasocs

para preferir, por motivos de salubridade, um local ao outro, e que

por conseguinte a Camara Municipal deve escolher um delles como

Ihe parecer, tomando so em consideracao as outras rasoes economicas

e administrativas que para isso tiver.

U se ve, pelo que disscmos a respeito da pnmcira conclusao,

que, partindo'nos do principio que os matadouros devem ser coast-

derados como estabelecimentos incommodos de primeira classe, e que

nao devem estar collocados junto a"s habitacoes, ou entre ellas, julga-

mos que em quanto a este quesito a collocacao e melbor no Alto do

Vareiao, do que na Cruz do Taboado, onde os habilantcs ma is proxi-

mos da Travcssa do Sacraracnlo, da Travessa dos Carros, da Oilcada

de S. Sebasliao, do pe da Igrcja, e dc algumas outras casas disper-

se a roda do matadouro, reccberao o cheiro desagradavel dos elilu-

vios que ahi possam haver, ou (juando os houver, e isto mais ou me-

nos, segundo o modo pelo qual as operacoes forem conduzidas, e se-

gundo os ventos reinantes. Este incommodo nao existira no Alio do

Vareiao, nao havcndo na proximidade se nao poucas habitacoes .sola-

das, e so mais ao longe casas agglomeradas no sit.o de Santa Apol-

lonia, que provavelmenle jd nao participarao dcsse che.ro. Passamos

aos outros qucsitos,. que forarn considerados pelos authores da nola,

e que o sao em geral pelos hygicnistas quando se trata da collocacao-

de estabelecimentos desta ordcm.

Os nossos collegas julgam que o bom arejamento destcs estabe-

lecimentos dependendo da sua construccao , tanto pode o matadouro

ser bemarejado na Cruz do Taboado como no Alto do VarejiJo. Adop-

tando esta boa doutrina ajuntaremos eomtudo que, em um local mais

hem exposto e ventilado, as emanacoes do estabeleciraento serao mais,

facil e promptamente dispersas pela atmosphera em maior espaco, e

causarao menos incommodo nas habitacoes visinhas. A expos.cao do

Alto do Varejao e melhor, segundo nossa opiniao, do que a da Cruz
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do laboado; a ventilacao deve all ser mais effeetiva. Entretanlo a
commissao nao pensa que o local da Cruz do Taboado deva ser cx-
eluido por falta de boa ventilacao e exposicao, so julga que n'este
ponto e inferior ao Alto do Varejao. Scgundo os illustres collegas,
como as emanacoes de um matadouro bem eonstruidaie regulado nao
sao msalubres, poueo importa que essas emanacoes corram sobre este
ou aquelle ponto da cidade. Esta doutrina, que ale certo ponto adinit-

tunos, nao pode passar comtudo sem alguma reflexiio da nossa parte.

Ainda que muitas observaeoes nos levatn a essa conviccao, entretanto
nos co a Miguel Levy e Simon julgamos prudente nao fazer correr so-

bre as povoacoes emanacoes de deeomposicao animal ou vegetal, to-

das as vezes que isso for possivel. Nas cidades ha muitos elementos
de insalubridadc que nao e facil scguir na sua accao sobre o organis-
mo, e marcar a parte que cada um desses elementos toma na fre-

quencia de certas moleslias e na mortalidade das povoacoes. Algumas
vezes e possivel reconhecer c dcterminar essa acciio pelo modo por
que se manifesta e por que se combate, como acontcce com o elemento
paludoso levado a algumas povoacoes polos ventos ; outras vezes pode
ser suspeitada mas nao demonstrada. Evitar, quanto possivel, a des-
envolucao dessas emanacoes nas grandes cidades, ou que ellas venliam
de fora arrastadas pelos ventos, nao nos parece que seja medida para
desprezar. E nos vemos novatnente as emanacoes animaes considera-
das como causa poderosa de molcstias endeniic'as, e como predispondo
para o maior desenvolvimento das epidemias. Na obra ja citada de
Joao Simon, imprcssa em Londrcs, le-se o scguinte : « Ainda que es-

* tamos certos que a deeomposicuo organica e uma poderosa causa dc
« molestias, comtudo a vnolestia pode nao se acbar na immediata pro-

« xumdade da origem do mal. escoamento por baixo do chao e as

«corrcntes do ar por cima levam os materiaes da decomposicao a dis-

« tancia, e se os matadouros particulares estiverem collocados em cle-

« vacao no mcio da cidade, de modo que o seu escoamento seja efiec-
tivo, c a sua ventilacao completa, entao a sua inlluencia devera ser

« procurada nao tanto no especial augmento da mortalidade, como em
« certos rcmotos resultados da sua dillksa cmanacao, effeitos que se
« descobrirao ao longo das linbas dc escoamento c ventilacao, e nas
« variadas conscqucncias dc .una almosphera altamcnte zymotica cm
« toda a cidade.

»

No Alto do Varejao os ventos so Icvarao as emanacoes sobre al-

gumas habita(;6es isoladas, e em grandc distancia sobre a ultima ex-
Iremidade oriental da cidade, silio de Sanla Apolonia. No alto da
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Cruz do Taboado as emanacocs correrao sobre as habitaeoes visinhas,

e irao sobre o centro da cidade. Mas ainda que as consideracoes que

sobre cste ponto se podem fazer nao sejam para desprczar, nSo pre-

tendemos comisto dizcr que por csla considcracao se deva exelmr o

loial da CruZ (h Taboado para a construccao deum uovo matadouro;

pelo contrario, pensamos que em relacao a cste quesito nao existe a

differenca entre os dois locaes que encontramos cm outros quesitos.

Um bom matadouro, eollocado no Alto da Cruz do Taboado, podera"

ser incommodo para as habitaeoes yisinhas, mas nao nos parcce que

possa ser causa de manifesta insalubridade para a cidade.

Continu-mdo a examinar outros pontos que foram tratados pe-

los illustrcs collegas, para comparar os dois locaes e cstabelcccr a sua

terceira conclusao, encontramos um que elles muito esclareceram com

as suas judiciosas rcflexoes, e e um dos principacs, c (pre por si so

dava grande rnotivo de preferencia Is quintas do Coxo e da Madre

de Deus, e o fornecimento da agua. A Camara Municipal no seu pa-

recer nao marcou a quanlidade da agua que precisava para gasto do

futuro matadouro; o Conselho de Saude calculou esta ([uant,dade em

90:000 litros, tomando como fundamento a quantidadc de agua que

se gasta em cada um dos matadouros de Paris, e a relacao da popu-

lacao enlre as duas cidades, Paris c Lisboa. Foi desta base que par-

tiu a commissao medica, c muito peso lhe fazia que se tirasscm do

aqueducto duzentas e tantas pipas de agua cada dia para o matadouro

durante o verao, em lima cidade cm que toca a cada babitante, nessa

estacao, quatro canadas de agua, ou a oitava parte da que e repUtada

necessaria e da que tem um habilante de Londres, ou de Paris. Por

outro lado os dois pocos da quinta do Coxo, e da Madre de Deus,

sern fallar da cisterna da quinta dos Aposlolos, forneeem agua em

qualidadc e quantidade mais que sufficiente para os usos para que se

pretende. A difl'erenca e vantagem do Alto do Varejao sobre o local

da Cruz do Taboado nesle ponto era evidente. Porem, os dignos au-

tbores da nota adoptaram outra base para o seu calculo, e parece &

commissao que esta base deve ser mais segura do que a anteriormente

adoptada pelo Conselho de Saude. Calculando o gasto da agua no fu-

turo matadouro, nao em relacao a populacao de Lisboa comparada

com a de Paris, mas em relacao ao numero de rezes que eilectha-

mente se matam no actual estabclecimenlo, comparada com o numero

de rezes que se matam nos cinco matadouros de Paris, os nossos col-

legas acharam que a quantidade de agua que o futuro matadouro deve

consumir sera apenas cincoenta e tres p.pas, e deduzmdo ainda desta
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quantidade vinte pipas que a vossa commissao acbou que se gasta ja
nas oificinas annexas ao actual matadouro, fica o consumo provavel
da agua no projectado nvUadouro rcduzido do duzentas e tantas pi-
pas a trinta e ties mais do que ja se gastava neste servico. Esla quan-
tidade nao e muita, e nao fara uina grande falta na eidade. Entre-
tanto fica sendo eerto, que nas quintas do Alto do Varejao existc agna
em bastante abundancia e de boa qualidade para u servico que se exi-
ge, aindap mesmo quando o numero das rezes morlas venba a aug-
mentar muito para o futuro ; c que na Cruz do Taboado, alem de
vinte pipas de agua que ja -diariamenle se tiram para servico das of-

ficinas annexas do matadouro, e que nao se tirarit-m sc o matadouro
passasse para o Alto do Varejao, se extrahirao mais trinta e tres pi-
pas, fazendo ao todo a dirl'erenea de cineoenta c tres pipas diarias em
inn aqucducto que fornece agua com tanta escacez aos babitantcs da
capital durante o vcrao. A quantidade de agua que se consumira no
future- matadouro sera a que loca a 3:975 babitantcs de Lisboa du-
rante os mezes do verao e principio do outono. No que rcspeita ao
emprego que se \wde fazer da agua dos poeos da Cruz do Taboado,
que os nossos collegas tambem lembram, a commissao medica tem a
dizer, que as infbrmacoes officiaes obtidas sobre este ponto a levam
a crer que sera melhor nao metter esse elemento em linha de conta,
porque a agua desses pocoa durante o vcrao diminue muito, ou falta
completamente, cede pessima qualidade. Ve-se, pois, quo a grande
vantagem que o Conselbo de Saudc e commissao medica acbava em
quanlo a cste quesito no Alto do Varejao sobre o local da Cruz do
Taboado, se reduz a muito menos depois das judiciosas reflexoes feitas
em a nota.

Mas se por este lado a commissao medica nao ve boje, na collo-
cacao do matadouro no Alto do Varejao, tao grande vantagem como
Ihe parecia ver antes das rasoes acima ponderadas, nao acontcce o
mesmo em relacao ao cscoamento das aguas.

O cscoamento das aguas nos maladouros, e cm gcral em todas
as iabneas e officinas em que se trabalba corn carnes, ossos, gordu-
ras e outras subslancias animacs, c considerado por todos OS bygic-
n.stas e pclos regulamcntos sanitarios como urn dos pontos mais im-
portances e capitaes em cstabelecimentos dessa ordem. K absoluia-
mente exigtdo que as aguas mais ou menos impregnadas das substan-
tias animacs, e que serviram as variadas opera cues que ali se prali-
ram

' tenham prompta e rapida saida c que nio incommodera na sua
passagem ate' ao local em que el las se devem perder.
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Considerados sobre este ponlo de vista os dois locaes Alio do

Varejao c Cruz do Taboado, a seccao de medicina nao pode julgar

que clles sejam igualmente elegiveis. Ainda que os illustres collegas

uos dizem, que tomada a altura da Cruz do Taboado sobre o nivel

do rio (1:900 metros, e a distancia ao rio 400 inetros) i inclinacao

por metro seja mais de 4 centimetros e por eonseguinte unia incli-

nacao superior a minima que se exige para os canos ; entretanto, e

certo que esse deelive e muito desigual nas differentes porc&s do tra-

jecto, e que em Lisboa os canos se acham contendo uma tal qurmti-

dade de materias excrementicias que dim'/nuem a sua tapaeidade, ou

mesmo Is vezes ompletamente os obstruem, e em casos menos des-

favoraveis sempre relardam as aguas e as devem empocar. Nao e as-

sim em Paris onde se exige por minima dois centimetros de deelive

por metro, ou em Londres onde se exige um quarto de pollegada

por pe.
.

Em todo o caso e iora de duvida qtie o eseoamento da qmnta

do Coxo e da Madre de Deus para o rio tcra maior deelive, sera muito

mais curio, tudo o que vae de 1:900 metros a 400 ou 500, e nao

sera ncccssario que communique com as casus.

Na Cruz do Taboado a maior parte da canalisacao que ba, nao

tendo capacidade para poder scr vigmda e tralada, e sujeila a obs-

tructs ate as Portas de Santo Antao. B nos nao sabemos como se

podera fazer o scrvico do matadouro quando alguma dessas obslruc-

coes tivcr logar. Se se pretende fazer uma canalisacao nova, como sc-

ria necessario para esse caso, ella sera aqui muito mais dispcndiosa

do que na quintet do Coxo e da Madre de Deus, e tanto na canalisa-

cao actual como na que se vier a construir debaixo de mel bores re-

eras, o cano geral, communicando com as casas e exhalando as suas

infeclas emanacocs pelas sargetas, sera na nossa opiniao, pelo menos,

mais um incommodo para os habitants visinbos. Os illustres colle-

gas, autbores da nota, julgam que as aguas do matadouro nao serao

tao'nocivas e incommodas como se pretende inculcar, e que mesmo

ajudarao a propellir as materias contidas nos canos. Mas a seccao me-

dica, vendo as operacoes que ali se passaui, os detritus animaes que

ellas devem conter, o summo cuidado que ha nas recommendacoes

dos hygienistas e nos regulamentos sanitarios, em relaeao ao eseoa-

mento dessas aguas, nao as pode considerar seniio como mais um ele-

mento infecto e incommodo que se introduz na canalisacao da cidadc

e que deve ser prompts e rapidamente eliminado. Ambrosio Tardicu,

fallando dcslas aguas na sua obra impressa em 1852, diz: « Quelquo
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«smt, du reste, le soin que l'on apportc a Ieur entretien, les e'gouts
« dcs abattoirs dans lesquels pe'netrent dcs debris de matieres anima-
« les, dcs bruts dintestins; du sang et surtout ces matieres cbimeuses
"^ moitie digorecs et penetre'es des sues gastriques, repandent tou-
« jours une odeur beaucoup plus mauvaise et cxposcnt les hommes
« que les nettoient a plus de dangers que les e'gouts ordinaires. Ainsi
« Parent Duehatelet recommandc - t - i] de Termer bermctiquement
-toutes les ouvertures par lesquelles 1'eau de l'abattoir se rend a
«legout, a iaide de cuvettes a la De'parcieux, qui auraient de plus
"1'avantage d empecher les rats de pe'ndtrer dans letablissement ; et
« de^ les faire curer tres frequemment. » A opiniac de Simon sobre a
aecao dessas aguas dos matadouros na saude dos babitantes mostra o
conceito que della forma. Mesmo no matadouro de Ruao, que hoje e
citado como modelo do genero, antes da construccao do poco artesiano
que aetualmente absorve as aguas do matadouro, quando oescoamento
dessas aguas se fazia em cano aberto para

tp Sena, as queixas eram nu-
merosas, ainda apesar do desaguamcnlo sc fazer so durante a noite.

Por esta oceasiao a commissi© medica julga tambem dever de-
clarar que ainda se aparta do parecer dos 'sens collegas, quando a
nota appliea a cxpressao crime a opiniao do Conselho de Saude sobre
as molestias que deverao resultar da mistura das aguas do matadouro
corn as mimundicies da actual eanalisacao. Sem pretender discutir
oem defender a opiniao ou phrase do parecer do Conselho de Saude,
a que se allude, e nao tendo mesmo para isso os documentos que a
sua posicao official lhe pode ministrar, a comrnissao lembra que os
canos mal construidos, cbeios de immundicies, que pelas aberturas
nas ruas e communicacao com as casas exbalam urn cheiro pestilento,
podem dar logar em certas circumstancias a molestias graves. Nao 6
esta uma opiniao particular do Conselho. Se a isto se juntar a agua
dos matadouros impregnada de materias animaes em decomposieiio,
que i»elo nvenos e incommoda, e que na opiniao do Conselho e de'ou-
tros e msalubrc, correndo por uma muito maior extensao da cidade
e com mmio maior numero de aberturas de communicacao com as

, ITf n,aS
'

m'° n<,mha f
I
,,e na Proximidade de uma epide-mu utvastadora, e com ludo o que a cslc respeito se tem ultima-

mente eacrtpto, uma eorporaeao, a cujo cargo estd vkiar pela saude
pubhea rcceie que as molestias augmentem e tomem grande incre-
meato Tal opitoao do Conselho podera ser mal fundada, podera o

mod
n
-°

9CU Z<5'° P0l ° bem
l1ublico '

e no seu deseJ° Por ** re"

x * os inconvenienles da actual eanalisacao, exagerar estes reeeios,
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mas a cornmissao medica nao ve era tudo islo neni um crime nem

urn aclo que possa merecer tao aspera censura.

Ve-se, pois, por tudo o que flea dito, que a cornmissao aprovei-

tando da nota dos dignos collegas as ideas luminosas que ella content,

e modificando muito o seu parecer em quanto i maior varitagem que

poderia ter o local do Alto do Varejao em relacao a quantidade de

agua precisa para o'lutUro matadouro, acreditando mesmo que o ma-

tadouro na Cruz do Taboado possa ser convenientemente arejado e

ventilado, nao pode comtudo deixar de se separar da opiniao final "dos

seus respeitaveis collegas, em julgar os ddis locacs iguaimente elegi-

veis, pois ainda ve lifferenca em quanto a dois quesitos importantes;

distancia das habitacoes e facilidade no escoamento das aguas, e nes-

tes dois pontos pelo menos o local do Alio do Varejao lhe parece su-

perior ao da Cruz do Taboado.

A cornmissao medica, fazendo esta differenca cntre os dois lo-

caes, nao pertendc com "sso dizer que o local da Cruz do Taboado

deva ser absolutamente excluido ; nao ha um local em Lisboa, e La 1
-

vez em outra qualqucr cidadc, em que todas as condicoes exigidas

para matadouro se encontrem na perfeieao, e que nao apresente al-

gum inconveniente. Se o matadouro se collocar mais para o lado das

Picoas, um dos seus provaveis inconvenientcs diminuira, e as dd'flcul-

dades para um bom e prompto escoamento"de aguas serao dispendio-

sas mas nao sao invenciveis.

Em respeito a jiroximidade do cemiterio do Alto de S. Joao, do

local onde se pretende collocar o matadouro na quinta do Coxo e da

Madre de Deus, a cornmissao medica continua a pensar, (pie pela parte

bygienica nao ha nada que receiar; nem a nota dos seus collegas con-

traria esta assercao. Ale'm disso a cornmissao medica pensou que, em

referenda ao decoro, recato e decencia que se deve a morada dos

mortos a quatrocentos metros de distancia, e a circumstancia dos dois

cstabelecimentos se nao verem, seriam condicoes bastantes para satis-

fazer todas as exigencias; porem el la confessa, que sobrc este ponto

a Camara Municipal e melhor e mais competente juiz do que a corn-

missao medica, e se esse raotivo e bastante podcroso para excluir o

local do Alto do Varejao, e a Camara Municipal nao tern outro local

alem dos apontados, entao a escolba esta feita, e a questao nao deve-

ria vir £ Academia como queslao de salubridade.

A cornmissao medica julga nao dever tcrrninar este parecer, que

deve tambern servir de additarnento, ou mesmo de reforma e modi-

ficacao do seu parecer anterior, agora illustrado pela nota dos seus
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collegas, sem dcclarar francamente a classe que, apesar dos seus cs-
loreos e da sua boa vontade para esclarecer esta questao de um mo-
do seguro e vantajoso, nao encontrou em si os clementos necessarios
para a boa resolucao dc todas as duvidas ja suscitadz-s sobre este bb-
jecto, e de todas as que para o futuro se hao de suscitar. Uraa em-
preza -desta importancia, em que se vae dispender uma somma tao
avullada em um estabelccimento que devera servir de modelo para
outras cidades do Reino, e em que se pretende obter o ma is perfcito,
vale bem a pena de ser estudada mais especial e praticamente. Ha
nestes objectos examcs, inspeccoes, observacoes pessocos, que nada
pode supprir. A Academia deve aconselbar ao Governo e a Camara
Municipal, que antes de tomar rcsolucoes definitivas para levar a exe-
cucao este mui louvavel projecto, mande fora, g princmalmente a Pa-
ris, Ruao e Bruxellas, e mesmo a Londres, uma pcssoa ja instruida
uesta materia e nestas discussoes, a qucm alem disso se de um pro-
gramma adequado ao fim que se pretende, para que, examinando tu-
do que ba connexo com os estabelecimentos desta ordem, possa dar
sobre elles todos os csclarecimentos c informacocs que de outro mo-
do so se obtem muito duvidosa e incomplctamentc. Esta idea e essen-
cial e logica, c sobre tudo e economics para o bom andamento desta
empreza. Nem nos parece quo similhante obra possa ir bem, c sem
tentativas e ensaios perdidos e infructuosos, em quanto esta proposta
nao for adoptada. Este conselho da Academia dever-se-ha repctir so-
bre outros muitos pontos em que nao temos expericncia e observaoiio
proprias, e mesmo ncstc momento existem outros projectos sobre es-
tabelecimentos de salubridade publica, para que esta viagem scienti-
fica se podcria aproveitar.

A commissao a final julga dever concluir este parecer dizendo:
1 -°, que o trabalbo dos nossos collegas, authores da nota, e digno de
louvor c agradecimento da parte da classe, e que muito presta para
esclarecer dinerenles pontos da questao pendente;— 2.°, que diflerin-

em alguns pontos essenciacs o parecer da commissao da opiniao

Z!n, 1Va n°ta
' ° pareccr f

I
ue se deve dar ao Governo devera serjonnuiado por uma commissao nomeada pela classe depois da discus-

sao e volacao, e em conformidadc com essa votacao;-3.«, que para
ouagir essa votacao pode muito bem servir a mcsma ordem em que
estao dispostas as trcs conclusoes da nota.

Lisboa, 24 dc Novcmbro de 1854. —»/?r. Bernardino Antonio
monies ^Cactano Maria Ferreira da Silva Beirao^Dr. Francisco
Antonio Barral

MEW. DA ACAD.— 1 .« CLASSE— T. II. P. I. ^
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CONSULTA BA ACABEMIA P.EAI, T)AS 90IENCIA8 DE USBOA,

A 1." classe da Aeademia Real das Sciencias dc Lisboa foi prc-

sente a portaHa de 21 deSeptembro del854, cm que Vossa Magcs-

tade Ha por bem Ordenar, que a dita t.f classe da Aeademia con-

suite sobre a conveniencia da escolha I'eita ultimamente pela Camara

Municipal de Lisboa do local da Cruz do Taboado para a construccao

de um novo matadouro.

A 1." classe tomou conhecimento, pelas copias que do Ministerio

do Reino lhe forain remettidas, dos officios do Governador Civil, c

da Camara Municipal de Lisboa, assim como da consulta feita, sobre

o objecto sujeito, pelo Conselho de Saude Publica do Reino ; e clcpois

de haver maduramente pesado todos os argumentos apresentados nes-

ses documentos a favor e contra a preferencia dada ultimamente pela

Camara ao local da Cruz do Taboado, sobre o anteriormento cscoihi-

do no Alto do Varejao, depois de haver estuclado os dois locacs, dc-

pois de haver lido as opinioes manifestadas em extensos traballios scicn-

tificos por alguns dos sens membros, e discutido largamente durante

algumas sessoes ; decidiu, em conformidade com as ordens de Vossa

Magestade, dirigir muito respeitosamente a Vossa Magestade a pre-

sente consulta.

Para resolver a questao da preferencia a dar a um dos dois lo-

caes, Cruz do Taboado, ou Alto do Varejao, para a construccao de

um matadouro, a 1
." classe da Aeademia ve a necessidade de se atlen-

derem a muitas circumstancias, algumas das quaes sao puramente

administrativas, outras verdadeiramentc hygienicas; das primeiras nao

julgou a classe devcr occupar-se, e por isso limitou o scu cstudo as

segundas.

Considerados pelo ponto dc vista hygienico, ha antes de tudo,

nos estabelccirnentos em que se preparam materias animaes, duas cou-

sas a estudar: 1.° Serao esses estabelecimentos insalubresi' 2." Serao

esses estabelecimentos incommodos?

Em referencia aos matadouros, e particularmente ao matadouro

que a Camara Municipal projecta construir, buscou a Aeademia es-
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ludar as duas qucsldes que acima se acabam dc meneionar
; porque

da sua resolucao depcndia principalmcnte o parecer a dar, sobre qual
seja o incllior local para a construceao do dilo matadouro.

A 1." classe da Academia f'oi de opiniao, que um matadouro
construido conforme as prescripcoes da hygiene, e perfeitamente ad-
nnnistrado, nao e lira cstabcleeimento insalubrc. As rasocs que leva-

ram a classe a adoptar esla opiniao sao por tal niodo obvias c sim-
ples, »st8o tanto de accordo com os factos, que ella julga inutil ex-

po-las aqui.

<Pclo que respeita ao scgundo quesito, isto e, se os matadouros
dcvem ser considcrados cstabelecimcntos incommodosyc a classe rcco-
nbccc que cstes cslabelecimcntos, satislazendo complctameote as duas
condicoes de perfcita construceao e administraoao, podcm perder o
caracter dc cslabelecimcntos incommodos, podem naa.exbalar cheiro
mfecto

;
e de facto alguns exccllentes matadouros tem sido observa-

dos por homens compctentcs, que nelles nao teem encontrado cbciro
algum repugnantc. Como, porem, urn qualquer dcsleixo no modo dc
admmislrar os matadouros, mcsino bem construidos, pode, uraa ou
outra vcz, fazer com que dies se lonicm incommodos, por isso a l.

a

classe entende, que os matadouros podem ser collocados dentro das
cidadcs, mas nao nos bairros mais centraes e populosos; e que devcm
ficar scmprc a tal distancia das babitacoes, que a eslas nao possan.
chegarasexhalaedcsmaldieirosas, quando as baja; devcndo marcar-se
para cssa distancia mn minimo, proximamcntc, de 150 mctros.

Estabclccidas cstas prcliminares e indispcnsavcis preposicoes, a
1." classe da Academia julgou dever dirigir-se por consideracdes de
outra nalureza na opcao de utii dos locaes designates, Alto do Vare-
jao e Cruz do Taboado, para nelles se cdilicar o novo matadouro; por
isso que nao sendo cstcs estabelecimeiitos nem insalubrcs ncm incom-
modos—quando bem construidos, bem adminislrados, c postos a ra-
soavcl distancia das babitacoes— qualquer dos dois locaes apresentava
as condicoes eonvenientcs para nelle so Jazer a cdilleacao, por cstarem
ambos iora dos bairros populosos da cidade.

Para o regular andamento, accio, c boas condiedes hygienieas demn matadouro, sto indispcnsavcis duas cousas: agua em abundancia,
e que nao iallc cm epoca alguma do anno; e urn esgoto lacil e rn-
pido para as aguas que scrvircm no matadouro a lavagem c aos ou-
tros mistcrcs. Era pois necessario comparar os dois locaes debaixo
aestes-pontos de vista; e e o que fez a t." classe da Academia.

Jara scguranca desta comparacao no que respeita ao fornecir

7*
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mento das aguas, e neccssario determinar positivamento qnal a quan-

tidade de agua necessaria para o matadouro dc Lisboa, o vcr depois

como cada urn dos dois locaes pode ser ahastceido della.

A quantidade de agua necessaria em urn bom matadouro, como

a Academia esttl certa que deve ser o novo matadouro de Lisboa,

pode calcular-se, por comparacao, pcla que se emprega no dc Ruao:

ora, neste matadouro a agua empregada e perfeitamente proporoional.

ao numero de rezes que nelles se matam e preparam, e por isso e

tambem pelo numero de rezes mortas no matadouro de Lisboa, e nilo,

pela grandeza da populacao desta cicladc, que o calculo da quantidade

de agua neccssuria se deve fazer. Tomando este ponto de partida, que

e o unico perfeitamente justo (como o rcconbcceram todos os mem-

bros da l.
a
classe presentcs a discussao) acha-se que no matadouro-

de Lisboa sao raais que snfficientes 53 pipas de agua diarias, porquc

com estas 53 pipas o nosso matadouro fieara tcndo proporeionalmenlc

mais agua do que qualquer dos bons matadouros citados.

Para se abastecer de agua um matadouro collocado no Alto do

Varejao ba de tiral-a por meio de uma machina apropriada para esse

fim, e necessariamente dispendiosa, dos pocos que se cncontrani neste

local.

Na Cruz do Taboado o matadouro recebera immcdtatamento

agua do aqueducto das aguas livres. A 1.' classe da Academia nao

duvida que actualmente os poces do Alto do Varejao deem toda a

agua necessaria, e mesmo uma quantidade superior a necessaria no

matadouro de Lisboa; mas a classe reconheceu tambem que as expe-

riencias feitas por ordem da Camara Municipal, para determinar a

quantidade de agua daquellcs pocos, nao podcm dar completa certeza

de am esta se conserve durante todo o anno em sufficient abundan

-

cia, uma vez que nos pocos se houver estabelecido uma machina, quo

lhe's faca continuos e consideraveis desfalques. Alein disto, a classe

faz grande peso a idea de que um dia, por qualquer modificacao na

posicao das camadas por onde passa a veia (luida subtcrranea que ali-

menta os pocos das quintas do Coxo e Madre de Deus, por qualquer

obstaculo interposto entre o logar em (pie se acham cstes c o valle

onde se faz o apanbamenlo; emfim, por qualquer incident© geologico

pode desapparecer aquella agua; (como desapparcceu ja a dn poeo da

quinta dos Apostolos) este acontecimenfo, de cuja impossibilidade ne-

nbuma rasSo poderosa da" completa seguranea, seria, succeder elle,

depois dc no Alto do Varejao se achar construido o matadouro, iimu

vcrdadeira calamidade para esse estabelecimento, por nao haver na-
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quelle local nenhum mcio facil e prompto de o abastecer de agua,
tirada de outra origem.

Na Cruz do Taboado o matadouro recebera agua do aqueducto,
e por conseguinte ha a certeza de que ella lhe nao faltara" nunca. So-
brevcm coroiudo aqui uma nova consideracao, apresentada ja" pelo
Conselho de Saude Publica do Reino, e que rnerece que della se faca
meneao. A agua de que carece o matadouro, sendo subtrahida do
aqueducto/ ha de necessariamente diminuir a ja diminuta porcao de
agua .que em Lisboa cabe a cada habitante, e essa diminuicao deve
trazer inconvenientes. Para aprcciar a importancia desta objeccao apre-
sentada contra a escolba do local da Cruz do Tab„ado, a 1." classe
da Academia recorreu a urn simples calculo, que passa a expor aqui
em poucas palavras.— Suppondo que no novo matadouro se matarao
30:000 rezes por anno, em vez de 27:890, que hoje se abatem, e
comparand© este numero com o das rezes mortas em qualquer dos
matadouros de Paris ou de Ruao, acha-se^ a quantidade de agua
necessaria no matadouro de Lisboa, nao pode exceder a 53 pipas, para
ser proporcionalmente igual, ou antes um pouco superior A exigida
naquelles estabelecimentos que nos devemos tomar por modelos. Ora,
sendo a despeza diaria de agua nao de dois anneis (128 pipas), mas
so de 53 pipas, e destas devendo-se subtrahir a quantidade de agua
que actualmente se dispendc nas officinas do triparia annexas ao ac-
tual matadouro, quantidade que se calcula em 20 pipas, ve-se que a
despeza da agua tirada do aqueducto e realmente de 33 pipas dia-
rias, e dividindo, esta diminuicao na agua do aqueducto pelo numero
dos habitantes de Lisboa, ve-se que para cada um havera" um desfal-
que verdadeiraiuentc insignificante , e que podera" facilmcnte ser
supprida pela compra e introduccao no aqueducto de uma quantidade
de agua equivalentc. Ha pois vantagem, em quanto ao abastecimento
de agua seguro, eonstante, c ceonomico, no local da Cruz do Taboado
sobre o Alto do Varejao..

E a classe de opiniao que nao existe igual vantagem na Cruz
do Taboado pelo que respeita ao escoamento das aguas, porque este
se pode fazer por meio mais seguro e prompto nu Alto do Varejao,
por causa da sua maior proximidadc do rio, do mais rapido dcc'livc
que se pode dar aos canos, e da sua posieao fora inteiramente do po-
voado. Os mconvenientes, porem, que para o escoamento das aguas
aprcsenta a Cruz do Taboado, podem minorar-se muito, e ate fazcr-se

desapparecer de todo, por uma boa eonstruecao de canos ate ao Te'jo,

«» ate um cano geral de tal grandeza, declive, e desintupimento, que
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as aguas do matadouro nao possam cncontrar, ale sc pcrderem no

Te'jo, ncnbum impedimento ao sen curso; c pola collocaeao, a enlrada

dos canos no matadouro, dc redes metallitas que nao deixem passar

fragmentos de materia solida, pelo mesmo modo por que cssas redes

se acham dispostas no matadouro de Ruao.

As rasoes qup rapidamente fleam cxpostas, e as considcraeoes

economicas apresentadas no officio da Camara Municipal, do que a l.
a

classe da Acadcmia tomou conhecimenlo, e que ella nao pode deixar

de attender, apesar dessas considcraeoes serem estranhas a parte pro-

priamente bygienica da questao, sobre a qual a classe principalmcnte

desejava consultai', levaram esta a volar, que, apesar de algumas con-

dicoes parecercm mais vantajosas para a construccao do matadouro

CO Alto do Varejao, a classe entendia que a Camara Municipal devia

dar preferencia & Cruz do Taboado.

Como se ve pelo que fica exposto, a 1." classe, obrigada a csco-

Iher entre os dois locailS, 4lto do Varejao e Cruz do Taboado, optou

por este ultimo, mas nao incondicionalmcnte. Para a construccao do

matadouro no logar prcferido pela Camara Municipal niio ter incon-

venicntes, e preciso

:

1
,° Que a sua construccao seja igual a dos melbores matadouros

modcrnamente cdiflcados.

2.° Que no esgotainento das aguas* haja o maior cuidado, para

que elle se faca rapida e perfeitamente, e sem que as cxbalacocs dos

canos possam cspalhar-sc pela atmospbera da cidade, c, sobre tudo,

introduzir-se, pelas ramificacocs dos canos geraes aclualmenle existcn-

tes, nas casas o estabelccimentos particulars.

3." Que o matadouro seja edificado a uma distancia tal das ba-

bitacoes, que nestas se nao possa sentir o mau cheiro que no eslabc-

lecimenlo se pode desenvolver, quando baja incuria da administrate.

4.° A classe julga tambem dever rocommendar com mstancia,

que o esgotamento das aguas do future matadouro, a ser elle cons-

truido na Cruz do Taboado, se faca de modo que sc evite toda a pos-

sibilidade de infiltracoes, que possam cbegar ao aqucducto das aguas

jivres; convindo por isso edificar o matadouro a alguma distancia desse

importante encanamento das aguas.

Antes de terminar esta rapida exposicao das suas ideas sobrc o

assumpto em que foi consul tada, a Acadcmia pede muito respeilosa-

mente a Vossa Magestade licenca para lembrar a grande conveniens

cia, o muito proveito que se poderia colber de mandar a Camara Mu-

nicipal de Lisboa, antes de toinar rcsolucao alguma debniliva para B
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cxecucao do unportante projecto de construir urn matadouro, uma
pcssoa ja instrmda ncsta materia e ncslas discussoes a Paris, a Ruao,
a Jiruxcllas, c mesmo a L< ndrcs, para que examinando ahi tudo que
te-n conncxao com os estabelecimentos desla ordem, possa depois dar
sobre todos -olles os esclarecimentos e informacoes que por qualquer
outro modo, que nao seja cste que a Academia indica, so se obteem
miUto duvidosa e incompletamente.

Questoes destas, cm que interessa uma cidade tSo populosa e im-
portante como Lisboa, so coin pleno eonbecimento se devem decidir;
e esse conhecimento complete nao se pode colher dos livros unica-
mente. A Academia recommenda com muita instancia a Camara Mu-
nicipal de Lisboa, que nao poupe csforcos nem despezas para que a
construceao do novo matadouro seja perfcita, e a sua administrate
igual a dosmelborcs estabelecimentos (teste genero. So uma boa cons-
truceao e uma administrate regular podem tirar aos matadouros to-
dos os inconvenientes dc que os bygienistas ffs teem accusado: incon-
vementes que no estado actual da industria nao devem nem podem
ser tolcrados, e que sena vcrgonboso encontrar cm um matadouro
construido boje. A Academia tern tal confianca no bom jnizo, no zelo
e prolndade da Camara Municipal de Lisboa, que nao diivida um ins-
inn le de que os sens conselhos hgo do ser atlendidos, e seguidos em
tudo que nelles bouver de justo e de util.
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