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SCIENCIAS MATHEMATICAS, PHYSICAS E NATORAES

DA

ACIDEMIA REAL DAS SCIENCIAS DE LISBOA

DESDE A SUA INSTALLACAO NO 1.° DE MARCO DE 1852

ATE 16 DE JUNHO DE 1854

LIDO NA SESSAO SOLEMNE DA MESMA ACADEMIA
EM B DE JULHO DE I8S4

PELO SECRETARIO PERPETCO DA CLASSE

ANTONIO JOAQUM DE ITGl EIREDO E S1LVA.

T or Decreto de 13 de Dczembro de 1851 foi reconstruida a Aea-

demia Real das Sciencias de Lisboa sobre novas bases, e se lhe tracou o

programma de se'us trabalhos. Crearam-se duas Classes, uma de scien-

cias matliematieas, physicas e naturaes, outra de sciencias moraes e po-

liticas e bellas letras, ambas iguaes em diieitos e prerogativas, e desti-

nadas a iunccionarem indcpendontes uma da outra; e dividiu-se cada

uma em quatro Seeeoes. Estabeleceu-se o nexo eotre as duas Classes; e

deterininou-se o modo como dcveria ser feita a nomeacao dos primeiros

Socios, que as haviam de eonstituir.

A bal>ilitacao requerida para ser eleito Socio efleetivo era ter-se

feilo conbecido por trabalhos scientilicos. Para conservar pore'm este ti-

tulo, era preciso dar alguma prova, no iulervallo de dois annos, de se

occupar detrabalhos scientilicos e academicos, publicados pela imprensa;

o que deixasse de o lazer, entendia-se que tinha iesignado o scu logar

na Acidemia.

Era pois urn verdadeiro systems de candidaturas o que a nova lei

estabelecia. Os individues nomeados em virtude della so se podiam con-
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2 HISl'OlUA DA ACADEMIA HEAL

siderar como oppositores aos logares de Socios, e linham de justibcar sua

eleicao dentro do praso marcado.

E para dar eonta do rriodo como cada urn dos Socios preencheu estc

devcr, e como cada uma das Classes satisfez alem disso as obrigacoes de

seu institute), que a Academia se acha hoje rcunida em sessao publica

e solemne. Mas antes de fazer a historia dos trabalhos da Classe, que

me fez a honra de me nomear seu Secretario, cumprc-inc dar noticia

do modo como elk se acha constituida.

No 1
." de Marco de 1852 installou-sc a Primeira Classe da Academia

com quatorze Socios effcctivos, dislxibuidos do seguinte modo pelas qua-

lm Seecoes, de que.clla se compunha:

SECCAO DE SCIENCIAS MATHEMATtCAS

Os Srs.

Daniel Augusto da Silva,

Filippe Folque,

Jose Cordeiro Fcyo, e

Albino Francisco 'de Figueiredo e Almeida;

SECCAO DE SC1ENOIAS PHYS1CAS

Os Srs.

Julio Maximo d'Oliveira Pimentel,

Guilherme Jose Antonio Dias Pegado, e

Marino Miguel Franzini;

SECCAO DE SCIENCIAS HISTORICO-NATUR AES

Os Srs.

Francisco Antonio Pereira da Costa,

Jose Maria Grande, e

Antonio Joaquim de Figueiredo c Silva;

SECCAO DE SCtENCIAS MEDICAS

Os Srs.

Bernardino Antonio Gomes,

Francisco Antonio Barral,

Caetano Maria Ferreira da Silva Beirsio, e

Jose Eduardo de Magalhaes Coutinho.
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Os outros logares de Socios deviam, segundo as disposicoes do De-
creto dc 13 de Dezembro, ser provides por cleieao da Classc, quando,
pelo decurso do tempo, se apresentassem pessoas idoneas para os occupar.
Publicados os novos regulamentos, entendeu-sc (pie esta elcicao so podia
ser feita pelo methodo nelles estabelaeido.

Dos quatorze Socios, de que se eonipunha a Ciasse. dentro cm pouco
se reliraram dois; dos que rcslavam alguns allegaram motivo de mo-
lestia para nao comparcccrem nas sessoes; um dos mais assiduos c labo-
riosos cabin doente, extenuado" por aturadas vigilias empregadas na ela-

boraeao d'imporlantes trabalbos aeademicos.

A Ciasse via-sc por tanto reduzida a celebrar as suas sessoes com
um pequeno numero de Socios, c a deixar muitas vexes de as celebrar
por nao coneorrcr numero suflicienle. Assim nao cram possiveis traba-

lbos collectives; faltava a aniuiaeao e o enthusiasmo, que so a uniao dos
esforcos pcklc produzir. Rceonheceu-se a neeessidade de completar, por
novas candidaturas, os logarcs de Socios eflectivos, (pie se acbavam vagos,
on porque de principio se nao tinham preencbido, ou porque alguns dos
primeiros nomeados os haviam resignado. Uma portaria do Goveruo con-
cedeu as Classes esta faculdade.

No 1.° de Marco de 1853. urn anno depois da installaeao da 1."

Ciasse, nomeou ella mais cinco Socios eflectivos, que foram:°— os Srs.

Tbomaz d'Aquino de Carvalho, Lcnte de Matbematica da Universidade,
e Tbomaz de Carvalbo, Lente da Escola Medico-Cirurgica de Lisboa, para
a Seccao de sciencias pbysicas;— os Srs. Joao d'Andrade Corvo, c Jose
Vicente Barbosa du Bocage para a Seccao de sciencias historico-naluraes,
e o Sr. Jose Pereira Mendes para a de sciencias medicas. Mais dois Socios
eflectivos cntrarani depois por elcicao sobre trabalbos anteriores; foram
esies o Sr. Francisco Martins Pulido para a Seccao de sciencias medicas,
c o Sr. Antonio da Cos la Paiva, boje Barao do Castello de Paiva, para
a de sciencias bislorieo-naturaes.

Com esles sete novos Socios tcm as sessoes da Ciasse sido mais con-
corridas, os seus trabalbos mais animados; tern em surama bavido mais
vida academica.

llltimamentc forain admittidos coino Socios eflectivos os Sis. Isidore
Emilio Baptista na Seccao de sciencias bislorieo-naturaes, e o Sr. Carlos
Ribeiro na de sciencias applieadas.

A Classc conta ale'm disso. na catbegoria dc Socios supraniunerarios,
Os Srs.

Antonio Diniz do Couio Valente,

Francisco Pedro Celestmo Son res.
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Francisco Elias Rodrigues da Sil'voira,

Ignacio Antonio da Fonseca Benevides,

Visconde de Villarinho dc S. Romao,

Barao de Eschwege, e

Fortunato Jose Barreiros.

Na eathegoria de correspondentes estrangeiros

Os Srs.

Barao d'Inhomerin, no Brasil,

Visconde de Kirckhoff, em Antuerpia,

Lamberto Adolpho Jacques Quetelet, em Bruxellas,

Carlos Frederico Filippe de Martins, em Munich,

Jose Maria da Cruz Jobin, no Rio de Janeiro.

Frederico Kcssler, e

Carlos Bonnet, em Lisboa,

O Doutor Guyon, cm Argel.

Na cathegoria de correspondentes nacionaes

Os Srs.

Alexandre Antonio Vandelli, no Rio de Janeiro,

Mathcus Valente do Couto Diniz,,

Evaristo Jose Ferreira,

Joao de Fontes Percira de Mcllo,

Antonio Albino da Fonseca Benevides,

Jose" de Freitas Teixeira Spinola Castello Branco,

Francisco Antonio Marques Giraldcs Barha,

Conde do Rcdondo,

Josd Joaquim da Gama Machado, em Paris,

Luiz Antonio Percira da Silva, no Porto,

Jose Rodrigues Coelho do Amaral, Governador de Benguella.

Rodrigo Ribeiro de Sousa Pinto, em Coimbra,

Joao Ferreira Campos,

Antonio Sauches Goulao, em Coimbra.

Tcndo dado noticia do pessoal da Primcira Classe da Academia,

passarei a foliar de seus trabalhos.

A primeira memoria apresentada a Classe foi a do Sr. Daniel Augusto

da Silva, tendo por titulo

—

Propriedades germs t resoluaw directa das

congruencias binomias: Introduccao ao cUudo da theoria dos numeros.

No prefacio desta memoria mostra o nosso consocio a consideracao

que a theoria dos numeros tem merecido em todos os tempos aos geo-

rnetras mais dislinctos; e, avaliando os trabalhos dc dtophattto enlrc OS
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anligos, os de Format no xvn seculo, c mais modernamente os do Euler,

Lagrange, Legendre, Gauss c Poinsot, fez, sentir a importancia dos es-

tudos desta ordem.

Como prova de quanto os oulros ramos das scicncias matbematieas

devem ao esiudo das propriedades dos numeros, contenta-se o auctor

com mencionar, no campo da analyse, a resolucao algebrica das equa-

coes binomias, e no da geometria a determinacao geial dos numeros

primos, em relacao aos quaes e possivel a divisiio geomelriea em partes

iguaes da eireumCercncia do circulo.

Apoiando-sc na auctoridade de Legendre e de Poinsot, que eonsi-

deram a aritbmetica transeendente como o principio e (bsile da algebra

propriamente dita, o nosso consoeio mostra quanto e desvantajoso para

os futures progresses das sciencias matbematieas que a iheoria dos nu-

meros continue, como ate aqui, a ser quasi inteiramenle banida do ensino.

O auctor finalmente, dando-nos um exemplo digno de seguir-se

em trabalbos desta naturcza, indica os principaes rcsultados que eonsi-

dera como novos na sua memoria, e dd uma idea do espirito que pre-

sidiu <x composicao delta. «0 pensamento que nos inspirou na redaecao

desta memoria, pensamento que domina tambcm em varias das demons-

tracoes novas que aprcsentamos—diz o Sr. Daniel da Silva— foi offere-

cermos, quanto nos era possivel, proccssos e formulas directas para a re-

solucao dos problemas relativos as congruencias binomias, que sao o

ponto de partida da tbcoria dos numeros. Os melbodos indirectos, e par-,

ticularmcnte os so applicavcis as questoes numerieas, sao notavelmente

inferiores as formulas geraes e immediatas. E so por meio destas, e nao

com o auxilio daquelles prwessos, que pode servir a resolucao das con-

gruencias para o desenvolvimento e demonstraeao das propriedades dos

numeros. Alein dessa vantagom fundamental, as formulas geraes tern

quasi sempre a importanle ulilidade pratiea, de se prestarem as appli-

cacoes com muito maior fecilidade, acerescendo ainda que ellas possuein

cxclusivamenle essa belleza intellectual, que resulta da absoluta genera-

lisacao, qualidadc que, nao so as faz gravar mais profundamente na lem-

branca, mas que e tambem o caracter que continuamentc tendem a ad-

quirir todos os ramos das sciencias matbematieas, e que e o ultimo de-

sideratum de sua pcrfectibilidade.»

Os censores a quem foi commetlido exame desta memoria nota-

ram espccialinente a originalidade com que e eseripta, e nella eneon-

traram a cada passo formulas e tlieoremas ou mais geraes de que os ja

eonbecidos, ou inteiramenle novos, e demonstrates novas muito elegantes.

Socio Albino Francisco de Figueiredo e Almeida apresentou uma



(i IIJSTOIUA DA ACADEM1A REAL

memoria sobre o equilibrio das systemas, ou formula das velocidadcs

virtuaes. Esta formula tern side- considcrada por irmilos auclores como

uma das bases fundamentaes da meebanica. A meebanica analytica do

Lagrange nao e mais que a applicacao constante daquella formula gcral

aos casos partieulares. Mas o principio cxpresso pela formula das velo-

cidadcs virtuaes nao e por si evidente; a sua demonstraeao e tida por

inuito difOcil por sua mesma generalidade. Foi isso o que fez dizer a Pom-

sot que a demonstraeao da formula das velocidadcs virtuaes comprehen*

deria por si toda a meebanica, e que a obra, que trouxesso essa demons-

traeao desenvolvida e sua applicacao, seria duas vezes feila. Nao o en-

tendeu assim o auctor da memoria. Nao tomou com cflcito a formula

das velocidades virtuaes como base do seu eurso de meebanica professado

na Esodla Polylechnica, mas como parte complementar do racsmo curso.

Partiu do principio da composicao das forcas, e e!evou-se aos mais im-

portanles resultados das sciencias do equilibrio e do movimento; julgou

porem dever completar o corpo dc doutrina das f'orcas, apresentando a

demonstraeao da formula das velocidadcs virtuaes e mclbodo de sua

applicacao scgundo Lagrange.

A formula das velocidadcs virtuaes exprime o equilibrio de todos

os syslcmas. auctor entende por systema urn grupo dc pontos unidos

geometrica ou plrysicameirte, ou por arnbos estes modos ao mesmo tempo.

As definicoes de systema geometrico c de systema pbysico, a analogia

e a differenca entre urn e outro sao os fundamentos da doutrina estabe-

leeida pelo aueLor, que combale tanlo a cxagcracao dos geometras da

escola de Lagrange, que pretendiam supprimir os systemas pbysicos,

como a dos geometras modernos, que tende a desconsiderar a existencia

dos syslemas geometricos. A verdade, no entender do nosso consocio,

nao est«a neslas pertencoes cxtremas. Se o progresso das applicacoes da

meebanica a natureza nao pode dar-se senao cousiderando os systemas c

as forcas physicas, a solidez de sens principios nao pode acbar-sc senaio

pela admissao dos systemas geometricos.

Segundo o parceer dos censorcs encarrcgados do exame da memo-
ria do Sr. Albino dc Figueiredo, «o principio das velocidadcs virtuaes

e por die aprcsentado no seu maior estado de generalidade; a exposi-

cao do modo como todas as forcas, que actuam e sc desenvolvcin em
lira systema quaSquer, se combinam para dar aquellc principio, nada

deixa a desejar, ncm se conliccc demonstraeao mais eomplcta.»

nosso Socio correspondente l\odrigo Ribelro de Sousa Pinto re-

metteu a Classe uma memoria sobre refraccoes atmaspherieas. Eis-aqui

o rtarecer dos censores encarrcgados deKaminarem csia memoria.
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«As refraeeoes atmospherieas tern sido semprc mil assumpto da

niaior importaneia para os astronomos, e a sua theoria e uma das raais

delicadas, que a scieneia aprcsenta; toda a ditticuldade desla materia

consiste cm nao se conhecer a verdadeira lei da diminuicao da densl-

dade das camadas atmospherieas; na falta dclla tem-se introduzido na

expressao differencial da refraecao leis hypotheticas, por meio das quaes
se lem obtido formulas de refraeeoes, que mostram os seus diversos

valores em differentes alturas; mas qualquer dellas csla ainda louge de
satisfazcr com o rigor preciso, quando as dislancias zeiiilhaes sao maio-

rcs de 74". Para se conseguircm resullados mais satisfatorios, tern

diflcrentcs geomctras ensaiado para cste caso diversas hypotheses sobre

a dcnsidade das camadas; por meio dellas tem-se alcancado formulas

espcciaes, cpie mostram as refraeeoes para dislancias zenithaes maiorcs

de 74". Todas estas hypotheses dao mais ou menos trabalho para se

conseguir o integral da expressao differencial da refraecao; pore'm os

resullados das formulas obtidas ainda nao sao complctamente satisfato-

rios; o que talvez nunca se conseguira, pela variacao quasi conlinua das

causas que inllucm na densidade das camadas proximas do horisonte.»

«A memoria do nosso consocio e o resultado d'uin grande cstudo

sobre csla materia, que se acha tratada e espalbada em differentes obras

e memorias de diversos sabios geometras, e que elle reune, formando um
so corpo de doutrina; ale'm das judiciosas reflexocs que faz na exposicao

dos (rabalbos dos differentes auctores, sao dignos de notar-se os prin-

cipios que cstabelece para devidamente se aprcciarem as hypotheses dos

differentes geometras sobre a constiluicao atmospherica, e as formulas

por meio das quaes se devem comparar com os resullados das observa-

coes meteorologicas.))

A Classe teve tambem a occupar-se do examc d'uma obra do Sr.

Doulor Antonio Sanches Goulao, Lente de physics da Universidade de

Coimbra, intitulada

—

Principios geraes de mechanica indispensaveis para
o estudo da, plujsica experimental, que Ihe foi apresentada como titulo

d'admissao do mesmo Sr. a Socio corrcspondente da Academia.

A Seecao de Sciencias mathematicas, a cjnal foi commettida a cen-

sura desta obra, foi de parecer que seu auctor era digno de todo o elogio,

por haver nella lancado as principaes bases scientificas do ensino da sua

cadeira; e, com quanto notasse o ter-se elle limitado a empregar como
instrumento de demonslracao meras proposicoes de geometria eiementar

e simplices proporcocs, rccordieceu eomtudo que, na ordem em que a

cadeira de pliysica se aclia collocada na faculdade de philosophia, nao lhe

era possivel empregar principios mais elevados de malhematica; e que.
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se a cxposicao das doutrinas e por isso algumas vezes ma is prolixa, e

coral udo sempre clara e rigorosa. A Classe, julgaudo, em vista do pare-

cer da Seccao de sciencias matbematicas, a ohra do Sr. Doutor Goulao

digna d'approvaeao, conferiu-lhe o tilulo de Socio correspondent©.

O Sr. Julio Maximo d'Olivcira Pimentel apresentou a Classe uma
memoria sobre a analyse da semente do amendobi (arachis hypogoea).

Esta planta e conhecida desde muito tempo. Em uma obra eseripta no

seculo xvi, sob o titulo de — Noticia do Brasil— e que se attribue a Ga-

briel Soares de Sousa, ja della se faz meneao, e se aponlam suas princi-

pal vantagens. Os primeiros ensaios porein de aclimatacao do amen-
dobi em Portugal parecem ser devidos ao Bispo Conde D. Francisco de

Lemos, que no principio deste seculo principiou a cultival-o nas quin-

tas da Mitra nas proxhnidades de Cdimbra. Doutor Antonio das Ne-

ves e Me'lo, distincto professor de botaniea da Universidade, escrcveu a

esse respeito uma memoria, que ficou inedila. Com a morle do Bispo

Conde Coram interrompidos aquelles ensaios, se ja antes o nao tinbam

sido. Mais rccentemente, uma pessoa, cujo amor pelas cousas patrias

e geralmenle iecordie<:ido, o Sr. Ayres de Sa Nogneira, fez novas

tentativas de aclimatacao sobre sementes que para esse effeito lbe fo-

ram remcttidas do Piio de Janeiro pelo Sr. Geraldo Jose da Cunha, e

apresentou na exposicao de agrievdturo, por elle dirigida, sob os auspi-

cios de Suas Magestades, uma poreao de oleo e outros productos cxtra-

bidos da semente do amendobi cultivado por seus cuidaclos. Aos esfor-

cos deste cavalheiro se devem principalmente os ensaios de cultura que

sobre a mesma planta se tem feito nestes ultimos annos. Os trabalbos

do nosso consocio, indicando com a exactidao da analyse cbimica a quan-

tidade de oleo existente nesta semente, c a maneira de o extrabir com
a maior pureza e eeonomia, bao de certainente coneorrcr para genera-

lisar entre n^s uma tao importante cultura.

A. memoria do nosso consocio tem duas partes. A primeira com-
prebe:ide a historia dos trabalbos feitos sobre a cultura do amendobi na

Europa, sobre a extraccao do oleo e analyse da semente. O auetor re-

fere com particularidade os ensaios de cultura feitos em Hespanba por

Ulloa e Cavanilles, e os feitos em Franca e meneionados nas obras de

Bosc e de Gasparin; mostia a importancia que se tem dado a esla planla,

tanto em razao da quantidade c da qualidade do oleo contido cm sua

semente, e dos principios nutritivos em que abunda a sua farinba, ainda

mesmo privada desse oleo, como em razao do emprego que se lbe podc

dar para pasto dos animaes. Depois de citar os trabalbos de analyse de

Echeanclia, imicos em que se liavia procurado conhecer a composicao da
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sementc do ainendobi, o nosso Consocio mostra qnanto esses Irabalhos

sao insuflicientcs, e a necessidade que ha do inslaurar ensaios novos e

nais pcrfeilos.

A segimda parte da memoria do Sr. Pimentel apresenla a analyse
da sementc por elle feila. Nesla analyse, como em todas que se fazem
regularmcnte, o auetor comcca por investigar quaes asmatcrias ou prin-

eipios immedialos que enlrain na eonstituicao da seinenle, e entre cstes

pareceu-lhe haver descoberto o assuear dc leite, que ate agora se eonsi-

dcrava coino producto privalivo da elaboracao de uui orgao especial dos
animaes. Ja em urn trabalho analog-o a este M. Bracoimot encontrou
nas bolotas do Quercus raccmosa e sessiliflora o mesmo principle Este

facto e muito importante para a physiologia vegetal, e tende a estabe-

lecer uma analogia singular entre a laetacao dos vcgetaes e dos animaes;

tende a mostrar importantes relacoes de similhanea enlre certos perio-

dos da vida vegetal e da vida animal.

Na analyse quantitativa, ao passo que expoe o methodo que seguiu,

da os motivos que tevc para dar a preferencia a cada uni dos proeessos

de analyse que empregou tanlo para a separacao dos prineipios imme-
dialos como para a delerminaeao de sua quantidade proporeional, de-

lerminacao est a que f'oi feila, tomando a media de numerosas experien-

cias dirigidas com minueioso cuidado.

«Ale'm do escrupulo que denuneia o numero de experieneias e o

modo por (pie Coram dirigidas, dizem os eensores, uma prova muito alten-

divel desse cuidado e o systema de eonlra-prova seguido nestes examcs
pelo auetor. Pela analyse elementar feila na semenle de urn lado, e de
oulro calculando para os prineipios immediatos, que a analyse separou
da mesma semente, a somma dos sens elementos, eonscg-uc demons) rar

que por urn e oulro eaminho ehegou a detcrminacao quasi dos mesmos
numeros proporcionaes para cada um dos prineipios elementares da se-

mente«» Nao se p6de com eflfeito dar prova melhor da exactidao das ex-

perieneias feilas e dos rcsuUados dellas deduzidos. Na diseussao que o
auetor da memoria apresenta sabre a verifieaeao da quantidade das ma-
tcrias proteicas pela dosagem do azote, revela-se uma eircumstancia, que
e digna de interesse, e que deve despertar a attencao dos analyslas e dos
physiologistas. Hoje e geralmenle reecbida a ide'a de que a quantidade
de azote de uma substantia organiea, deslas que servem'de alimento,

indiea o sen valor nutritivo: poie'm as rellexoes que o auetor faz, e os

argumenlos que adduz, nao so poem em duvida a verdade deste princi-

pio, mas ate demonstiam a sua inexaetidao; eis-aqui como elle tormina

as suas observacoes sobre eslc ponto: «a chimica tem ainda para deseo-

2
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«hrir o ineio analytico que deve rcsolvcr questoes de tanlo intcresse para

«a physiologia, para a economia, c para a agricultural E pois esle um
bom trahalho de analyse nao so pelo conhecimento cjnc nos da da eorn-

posicao de uma semente utiJ, mas como exempio e lieao a seguir nestc

genero de indagaeoes.

A ordera natural das materias leva-me a iazer meneao neste logar

da memoria que live a honra de submetter ao cxame da Classe, e que

tern por titulo—Estudo sobre o linho da Nova Zelandia. Para dar uma

noticia deste trahalho, scja-me licito recorrer ao parecer qiae sobre elle

foi apresentado a Classe pela Seccao de sciencias historico-naturaes.

«A Memoria do Doutor Figueiredo, dizem os censores, tern por fim

cbamar a alteneao publiea sobre as vantagens, que ao paiz resuHariam

da cultura do linho da Nova Zelandia, e do aprovcitamento de sua ma-

teria textil. Para isso tinha o auctor de enlregar-se a indagaeoes de di-

versas ordens. Preeisava examinar a imporlaneia do linho da Nova Ze-

landia considerado como um genero de cultura industrial; estudar a

questao de sua natural isacao na Europa, e particularmente no so!o por-

tuguez; investigar as condicoes de sua cultura; apreoiar a riqueza, lanto

em quantidade como em qualidade, de sua materia (ilamentosa; exami-

nar os processos que ate hqje se tern empregado para a extraccao desla;

procurar descobrir outros processos mais perfeitos e economicos; e apon-

tar finalmente todas as mais vantagens, que por ventura se podcrao co-

llier da cultura em grande desta preciosa planla. Tacs sao os problemas

que o auctor se propoz resolver na sua memoria.... »

«A primeira parte desla memoria e uma cxleusa iiilroduccao so-

bre o valor das culturas induslriaes, as quaes o auctor considera nao

so em relacao a sua induencia no augmento e na distribuieao da rique/.a

publiea, mas igualmenle em relacao a sua influencia sobre a economia

rural.= «Entre as plantas que se eultivam e o solo que as sustenta, diz

«o auctor, ha uma certa solidaricdade, que nao se node impunemente

« desalt ender. A cultura e a f'eeundidade do torrao devem ser consideradas

«ern suas relacoes mutuas; por quanta nao so a riqueza do solo indue na

« prosperidade da cultura, mas reciprocamente a cultura reage sobre a ri-

«queza do solo; e e no conhecimento das rcgras que se devem obscrvar

«para a constante manutencao deste equilibrio, que essenciabnente consiste

«a sciencia da economia rural. » E debaixo deste ponlo de vista que o au-

ctor passa depois a estudar cada uma das classes de plantas industriaes.

Nao nos seria possivel, continuam os censores, sem darmos excessiva ex-

tensao a este juizo critico, seguir o auctor nas consideracoes (jue a estc

respeito n present a. Rasta saber que cllas o levnrn a encaiar a amoreira



DAS SCffiNQAS DE LISBOA. 1." CliASSE. 11

e o linho da Nova Zelandia como sendo as plantas industri&fs de cuja

culture poderiamos collier maior proveito. O auetor poo de parte tratar

da amoreira.... e passa a tratar do linho da Nova Zelandia. No capitulo

seguinte apresenta a descripeao e caraetcros botanicos do Phonnimn ic-

nas, e do Plioi-mium Cookiannum, plants est a que hoje se principia a

julgar ser a de que os zelandezes se saeteoi para a labrieaeao de sens

tecidos mais finos. Segue-se a hisloria da naturalisaeao do Phormium 1;e-

nax na Europa. historia donde se ve a importancia que oa g-overaos in-

glcz e francos, que as corporacues scientilioas, e OS sabios mais notaveis

destes paizes ligavam & naturalisaeao desta planla. auelor cntendeu
nao se dever subtrahir a apresentar tambena a hisloria da sua naturali-

saeao entre nos.... Das indagaeocs a que proeedeu resulta ser devida a

introdueeao desta planta aos euidados do Abbado Correa da Serra, que
em 1 798 a remetteu de Londres ao entao Ministro da Marinha D. Rodrigo
de Sousa Couth)ho— Passa depois a na-rrar os diversos ensaios, que se

tern f'eito mais em grande para a extraecao da materia textil do linho dn

Nova Zelandia e sua fabricacao. A assereao, porem, d'um auetor frae.ee/—-de que a libra do Pbormium nao e propria para della se fazercm te-

cidos duradouros. em razao de apreseniar inlersrreoes albuminosas, que
dao iogar a que seja i'aeilmente atacada pelo eaior humido— levaram o

Doutor Figueiredo ao estudo miniicioso da libra do linho da IN ova Ze-
landia, e a mostrar, por observacoes mieroseopieas, que nao so taes in-

terseeooos nao exisiem, mas que as librillas etementares, de que eada
miia das fibras do Phonnimn e urn verdadeiro fascieulo, excedetf) em te-

nuitlade as do proprio linho ordinario. Daqui passa o auetor a dar no-
lieia dos processes ate hoje ompregados para a e\!raeoao da materia tex-

til do Phormium. Propoe processes novos, que julga mais profieuos e

sohre tudo mais eeonomicos, e re fere os result ados de suas experiencias

a esle respeito. resultados que elle eorroborou com a apresentaeao de
algumas eslrigas de filassa obtida por esses processes, e de dois cordeis

com ella fabrieados, os quaes no aspecto e na I'orea parecem nao ser in-

(criores aos que se fabrieam com o linho ordinario. eujo prcco e de qua-
tro mil re'is a arroba. O auelor conclue finaimenle. reeapitulando as

vantagens que sd podem ohter da cultura em grande de linho da Nora
Zclandia.»

O Sr. Jose Maria Grande aproseniou uma memoria sobre a moles-
tia das vinhas. Encarregado pela Ciasso, no vcrao de 1852, de rrspondcr

a uma consul ta dirigida a Acidemia pe!o Ministro do Heine, a pedido

do Covernador Civil da Madeira, arcrca do nial (pie ali se eomccava a

manifcstar nas vinhas nesso mesmo vcrao. esle nosso ronsocio liavia sido
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talvez o primeiro quo em Portugal liavia esludado e»te importance as-

sumpto com mais attencao. A sua resposta a consulta do Minislro do

Reino, mandada publicar no Diario do Governo, foi a primeira publica-

cao que sohre esta materia appareceu na imprensa portngucza. Novas

occasioes que ao nosso consocio se ofl'ercceram de estudar a molestia das

vinlias em mais larga eseala, deram logar a que el!e apresentasse i Classe

um segutido trabalbo muito mais desenvolvido.

Sr. Grande principia a sua rnemoria fazendo a bistoria da inva

sao, marcha e propagacao do mal das vinbas. Narra depois o (|iic res-

pcita aos babitos e indole tanlo do vegetal atacado, como da plantula

parasita, que muitos consideram como sendo a causa effieientc daquelle

mal. Segue-sc um capitulo que versa sobrc as causas predisponentes da

molestia. «Por esta occasiao, dizem os censores da memoria do Sr. Grande,

o auclor meneiona opinioes mui verosimeis, e fundaments as suas ideas

nos saos principios da physiologia. As reflexoes que elle apresenta a res-

peito das circumstancias predisponentes do mal das videiras, mostram

quanto este (lagello que boje assola os paizes vinbateiros, e ([ue tao fu-

nestamente maravilhoso se offereee ao espirito dos bomens menos acostu

mados aos esludos pbysiologicos, estava, por assim dizer, na ordem das

cousas, e fazem ao mesmo tempo nascer bem fundadas esperancas de

que, procurando-se por em pratica os meios pre\<entivos que estao indi-

cando, cultivando-se a \-inba em condicocs menos artificiaes e mais a

lei da natureza, dentro em pouco a molestia vira a extinguir-sc, desap

parecendo o concurso de circumstancias a que deve a sua origem.» Se-

gue-se depois a descripcao da enfermidade das vinbas. auclor faz pre-

cedcr esla materia de diversas reflexoes sobre o estado prescnte da noso-

logia vegetal, espccialmenle acerca das enfermidades das plantas alimen-

mentares, e mais particularmente sobre as que sao devidas ao parasitis-

mo. Sr. Grande apoia este cstudo em minuciosas observacoes micros-

copicas. O modo como o oirlium se implanta sobre o bago da ma e mais

partes da videira, como nellas se desenvolve e se alastra, como ataca e

destroc os tecidos sobre que vive, deram logar a minuciosas descriptors,

que o auctor acompanhou de desenbos executados com bastanle esmero

sob suas vistas. Tratando da etiologia da doenca, o Sr. Grande faz a ana-

lyse das opinioes que a esse respeito torn sido emittidas pelos divcrsos

escriptores. Segue-se o exame dos meios propbylacticos c curativos, que,

sendo aconselbados por distinclos agionomos, tern adquirido mais voga

entre os vinhaleiros; e, com quanto ainda nao comprovadas com o tesle-

munho da experiencia, algumas medieacoes aventura o auclor, que aos

censores da memoria parecem susceptiveis de util applicacao. Serve (i-
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nalmente de conclusao a este trabalho um certo munero de conselhos
pralicos, aos quaes, segundo dizem OS inosmos ecnsores, deverao atten-
ds* os nossos agricultores, nao so pelas immediatas vantagens que dc taes
preceitos poderio collier, como pela ififlueneia que urn dia talvez exer-
cam no porvir da industria rural.

Sr. Joao d'Andrade Corvo a present ou tambem a Glasse urn re-
latorio do cstudo, que por eommissao della f'ora fazer as Ilhas da Ma-
deira e Porto Santo, por fins do verao de 1853, sobrc o mesmo assum-
pto. A Glasse, mandando um dos sous Membros estudar o mal das vinbas
n'uma determinada localidade, implicitamente lbe impunha a obrigaeuo
de fazer um estudo essencialrnente de factos, e sobrc tudo dc factos lb-
caes. O programma das indagacoes a que o Sr. Corvo tinba de procedcr,
era utna consequencia necessaria da eommissao que lbe bavia sido con-
fiada. Kxaminar as condicocs cm que a cultura da vioha sc acha na Ma-
deira, com rclacao & natureza do solo, ao grao dc latitude, a exposieao
e altura acima do nivel do mar e mais cireumstancias climalcricas, es-
tudar os methodos dc plantacao e de eidlura das vinbas, bem como os
proccssos empregados na fabricacao do vinbo, inibrmar-sc sobre as cpia-
lidadcs de vidciras que sc costumam eultivar; e indagar como cslas cir-
cmnslaneias todas podiam inHuir na invasao, marcha e efTcitos da mo-
Icstia; e in(|uerir finalmente o que a pratica local tivesse ensinado accrca
dos divcrsos meios empregados na cura da enfermidade—eis-aqui o que
particularmentc cumpria fazer i pessoa encarregada dc uma tal eommis-
sao; e effective mentfi foi deste modo que o nosso eonsoeio comprebondcu
o encargo que lbe foi commctlido, c procurou desempenba-lo. relatorio
apresentado pelo Sr. Corvo consta de (pialro capitulos. No primeiro es-
luda o auctor o modo como as vinbas sao cultivadas na Madeira e Porto
Santo; indica os limites dessa cultura, a exlensao do commercio dos vi-
nhos, e os methodos de sua fabricacao. No segundo faz uma minuciosa
exposieao do cstado das vinbas doentcs em 1853 nos diversos concelhos,
indicando todos os casos em que a doenca apresentou maior intensidade,
e descrcvendo a posicao era que sc acbavam as vinbas menos atacadas.
Este capitulo termina por uma scrie de corollarios deduzidos dos factos
obscrvados na Madeira e Porto Santo. terceiro capitulo traz uma des-
eripciio do mal das vinbas, que o auctor attribue unicamente ao oulium,
uma analyse das oufras oj)inioes, um estudo da doenca que os IVancezes
chamam rongeanl, <; a indicacao de alguns factos re'ativos a historia da
doenca na Madeira, de que o Author se serve para apoiar a sua opmiSo.
O quarto capitulo e dcslinado a historiar os proeesso.s empregados para o
tratamenlo das vinbas doentcs. principalmcnte na Madeira. De todos os
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tratamentos o mais geralmentc seguido naquella llha, corssiste em eolio-

car as uvas junto do cbao, ou de corpos oscuros do grande superlicie.

auclor attribue os boas effeitos deslc methodo de tratamento a influen-

cia dessicante e destructive do calorieo irradiado pelo solo ou por aquel-

Ics corpos eseuros sobre didium lukcrii. O Sr. Corvo resume (inalmente

o sou estudo n'unia serie de proposicoes com que termina a sua memoria.

O Sr. Visconde de Viliarinlio de S. Pvomao enviou tambour a Classe

«ma memoria sobre a molestia das uvas. Servem de base a e-le traba-

lho as observacocs feitas por sen auctor no paiz vinhateiro do Donro. O
nosso consoeio vatecinando nelJe a grande caiamidade que via immincnle

sobre aquelle paiz—-vatecinio este que os factos desgracadarnente Tito con-

firmando— e receoso, nao lanlo pela falla da novidade, como pelas con-

sequeneias da fome na gente de service, teve por lira principal cbamar

a attencao do Governo e das Cortes para este assumpto, a flm de que

procurassem minorar estes males, cstabelecendo a liberdade das terras, e

a facilitando aos proprietaries lodos os mcios de poderem converter a

agricultural das vinhas na dos cercaes e seus sueeedanoos. A Seccao de

sciencias historico-natnraes, apreciando esta memoria principalmente era

razao dos factos dobscrvacao direcla que scu auclor nella consignou, jul-

gou-a digna de ser impressa nas eollceooes academieas. A Classe conf'or-

mou-se com este voto.

Sr. Doutor Isidore Emiiio Baplista aprescntou a esta Classe uma

memoria sobre os caracteres distinctivos da familia das Paronycbiaecas.

O ,fim do Sr. Baptista nesle sou trabalho foi mostrar (fue os cara-

cteres ate agora assignados pelos botanicos a familia das Paronycbiaecas

nao satisfazem ds exigencias da sciencia moderna; que nenhum delles e

assas eonstante para delimitar esta familia, tat qual lioje e; que por isso

e preciso recorrer, para esse fim, a caracteres mais constantes, e que

esses sao os deduzidos da si/metria floral Sr. Baptista prova, com cfleito,

como debaixo deste prinoipio unico se podem rcunir todos os generos,

que incontcsiavelmente constituem urn grupo natural, que os botanicos

tinham rcferido A familia primitiva, guiando-se simplesmentc pelo sen-

timento das analogias naturaes e pelas vagas nocoes do porte externo

das plantas. Para isso faz um rninucioso estudo da importancia relativa

de cada um dos caracteres que devem eonstituir o quadro da familia das

Paronychiaceas, e apresenta um piano de classifieacao desta lam ilia, es-

tabelecendo primeiramente a sua divisao em quatro tribus, perfcilamente

caracterisadas, e passando dcslas, por meio de diehotomias fundadas nos

mesmos caracteres, a dcterminar a escala dos generos de que ella se

compoe. O Sr. Baptista realisou nesta classifieacao urn dos principles
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mais impor! antes e ma is fecundos que Dc Candolle havia CGnsignado na
philosophia botanica, o da subordinacao dos caracteros n'unia eseala par-
ticular a eada grupo natural. A Classc julgou a memoria do Sr. Baptista
digna de ser impressa nas collcccoes academieas, e conferiu-lhe o tilu'o
de seu Sock) effective.

Serviu de titulo a admissao do Sr. Carlos Ribeiro uma noticia sobre
as formacoes silurianas e carboniferas das proximidades do Bussaco, por
ellc dirigida em forma de correspondencia scientifica ao Sr. Scharpe. e
por este publieada, com algnmas annotacoes, na eolleccao das memorias
da sociedade geologica de Londrcs.

Esle teabalhO'—segundo o pareeer da Seecao de seieneias historiro-
nalnraes, encarregada do seu exame—amplia os 1 unites que ale agora
se iiaviam fixado ao terreno jurassico no nosso paiz; determina a edade
do caleareo de Coimbra; confirma a delermbacao feita pelo Sr. Scharpe
da edade do caleareo da Mcalhada; demonstra que o gres vermelbo in-
ferior ao caleareo de Coimbra perlence a uma epoca anterior ao lias;

referc esta fbrmacao ao gres vermelbo novo; e prova a existcncia da
formacao earbonifera na Serra do Bussaco pela existcncia de muitas cs-

fm'm fosscis communs aos schistos carboniferos do norte da Europa. O
estudo das rocbas silurianas do Bussaco e dos fosseis que ellas content e
tao complcto que permittiu a reduccao destas rocbas aos dois systemas
em que ellas se acliam divididas em Ingla terra c no norte da Europa,
6 enriqueceu a Fauna desta epoca de umas trinta especies ainda nio
descriptas era outras loealidades. O Sr. Carlos Ribeiro trala tambem in-
cidentemente da serie carbonifera de S. Pedro da Cova, e annuncia que
ella fiea na base do systems siluriano. Esta opiniao pore'm foi eombatida
pelo Sr. Smith, e o mesmo Sr. Carlos Ribeiro, que visitou este ponlo
depois da sua corrcspondencia com o Sr. Scliarpe, nao so mudou d'opi-
niao, mas ate reforcou a do Sr. Smith com observacoes numerosas e im-
portantcs, que fazem objecto d urn trabalbo ainda iiiedifo. Cinalmeirte
a noticia que o Sr. Carlos Ribeiro da sobre as roehas subcretaeeas am-
plia muiio a idea (pie se lazia deste deposito peios trabalhos do Sr. Scharpe,
e recti lica-a em parte.

primeiro trabalbo medico submettido ao exame da Classe foi

uma memoria do Sr. Francisco Antonio Barral sobre o emprego tbera-
peutieo do subazotato de bismutbo.

subazolalo de bismutho c uma destas substaiicias, que, depois
de haverem adqiundo grande voga como agentes tberapeuticos, (cm de-
cahido de sua imporlancia medicinal e passado ale ao dominio da toxi-
cologia, em razao de urn on outro caso iideliz succedido durante seu
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emprego, mas cujas circumslattcias nao Coram devidamentc avahadas.

Applicado com decidida vanlagem por Odier dc Genebra, Carminati e

outros nos fins do seculo passado, na cura das nevroscs do estomago,

havia depois sido dcclarado por Orfi'.a como um vcneno corrosivo, e

como tal banido da materia medica. Postcriormente Laennee, Brctonneau,

Trousseau e outros traba'baram efficazmente na sua rehabilitacao. Este

ultimo explicou os rcvezcs result antes do emprego do subazotato de bis-

mutho como uma consequcncia de sua m;i prcpararao, da qual resuilava

COlrter esta substantia algumas particulas d'arscnico ou d'arsenicato de

potassa. mesmo auctor indieou a maneira d'obter o subazotato puro,

e, fundado em factos de sua propria observacao, recominendou o sen USO

nas nevroscs do estomago em doses de dezoito a setcnta e dois grao,. Foi

porem M. Monneret (pie em 1849 levou a evidencia a innocuidade do

subazotato de bismutbo dado em largas doses, c mostrou a grandc van-

tagem que delle se podia colher nao so nas nevroses do estomago, mas

n'outras affeccoes gastro-intestinaes e particularmcntc na colerina. Ii»*

pressionado pe'os rcsultados da pratiea de M. Monneret, o nosso consocu)

applicou-se com especial euidado ao estudo desta sublancia*, preoccupado

porem pclo que Orfila bavia eseripto acerca de suas suppostas qualidades

venenosas, procurou primeiro que tudo fixar as suas ideas a esse respcrto.

Neste inluito fez com ella diversas experiencias, primeiro cm anunaes

vivos, depois cm si mesmo. E, quando por ellas se cbegou a convened-

da perfeita innocencia do subazotato de bismutbo, passou a administra-lo

em di versos e variados easos de enfermidades das vias gastneas. As se-

guintes conclusoes da memoria do Sr. Barral diio uma clara idea dos re-

sullados das suas invcsligacoes.

« 1
." Que o subazotato de bismutbo do commercio nao e uma droga

constante e pura, e que algum tern arscnico na sua composicao;..

«2.° Que a porcao d'aiseniro, que contem as differentes amoslras,

que Coram submettidas a exame, d pcquena, que o arsenico esta em es-

tado d 'insolubilidade, e que varia em quantidade ncssas mesmas amostras;»

«3." Que cssa pc(picna porcao d'arsenico, no estado cm (pic se acba,

nao parece ter uma inilucneia 'toxica na dose em que o nosso consocio

tern administrado no bomem e no cao o subazotato de bismutbo, que

o contem ;»

« 4." Que, podendo haver no commercio esta droga contendo arscnico

cm maior (piantidade, sera muito para desejar, que nos laboratories pre •

parem o subazotato, privando previamentc o metal de todo o arsenico,

de modi) quo baja no commercio uma droga de composicao constante, e

em (|ue os Cacultativos possam ter plena eonfianca;»
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«5.° Que entretanto sera" prudenle, que os facultativos, que nao es-

tao certos da eomposicao da droga, a empreguem com cautela, came-

cando por doses moderadas;»
«5." Que a dose de uma onca, dividida em tres ou quatro porcoes,

nao produz incomuiodo notavel no adulto, ou seja misturada com a co-

in ida, ou seja dada f'ora della;»

«7.° Que os caes d'estatura ordinaria supportam a dose d'uma onca

por uma so vez, sem altcraeao notavel nas suas funccoes;»

«8.° Que este mcdicamcnto, dado em alia dose, presta grande ser-

vico no tratamento das nevroses do estomago, e ainda no d'algumas le-

soes organicas desta viscera ;»

«9.° Que estcs rcsullados obtidos em Lisboa confirmam os result a-

dos obtidos em Paris por M. Monncrct, que no cstudo e applicaciio deste

medicamcnto fez urn bom servico a sciencia;»

A Classe teve ainda a oecupar-se d'outro trabalho doSr. Barral,

intitulado

—

Nolicia sobrc o clima do Funchal e sua injluencia no tra*

tamcnlo da tisica pulmonar— fructo do estudo que o auctor fez das di-

versas obras que tern sido escriptas sobre aquella Ilba, c de suas proprias

oLscrvacoes, colhidas durante o tempo que ali esteve tratando d'uma

Princeza por tantos titulos cara a Nacao Portugucza.

A obra do Sr. Barral e dividida em tres partes. Na primeira es-

tuda o auctor a topograpbia c as condicoes bygicnicas da Ilba, e mais

cspecialmcnte do Funcbal. Trata em capitulos separados:—da situacao v,

aspecto da Ilha da Madeira e da Cidade do Funcbal e sua gcologia— da

pressao baromel pica—-tempcratura—hygometria—tempo, nuvens, cbu-

va, alluvidcs, tempestades, trovoadas e terramotos—dos ventos—das

variacoes do tempo e eslacoes— d'outras condicoes bygienicas da ci-

dade do Funchal—dos animacs e vegctaes—da influencia do clima e

outras condicoes bygienicas sobre a saude e longevidade dos habitantes;

—

urn ultimo capitulo serve de aprcsentar a conclusao dos estudos feitos

nos anteriorcs. A segunda parte da obra do Sr. Barral occupa-se da uti-

lidade do clima do Funchal no tratamento das molestias pulmonares

cbronicas, e principalmcnte da tisica pulmonar. O auctor trata em ca-

pitulos diversos:—^do modo de reconhecer csta utilidade, c da opiniao

dos medicos do Funchal— da dos medicos estranhos ao paiz—da dos

doentes e dos habitantes—da concorrencia dos doentes, sen resullado

geral e remedies; faz a comparacao do clima do Funchal com outros

tambem recommendados para o tratamento das molestias pulmonares

cbronicas; e dedica urn ultimo capitulo ao estudo do clima de Lisboa,

sua inflnencia no tratamento da tisica pulmonar, comparacao com cli-

3



18 HIST01UA J)A ACADEMIA REAL

ma do Funchal, e conclusao. Seja-me permittido transerever aqui a se-

guinle passagem da obra do Sr. Barral, a fim de dar uma idea da opi-

hiao do nosso consocio acerca das vanlageus do clima da Madeira no

tratamento das affeccoes pulraonares.

«0 clima do Funchal e saudavel, tem uma temperatura muito igual

e suave, principalmente no inverno, sera grandes variaeoes atmosphcri-

cas; nao sabemos de paiz na Europa que o exceda nestas qualidades. No
verao ha ali a vantagem de se podcr encontrar muito perto da cidade

uma atmosphera fresca, agradavel e propria para essa estacao.

«As condicoes hygienicas da cidade sao boas; as habitaeoes, alimen-

tos, aguas e commodos para os doentes encontram-se ali pelo modo mais

util e bem entendido.

«A demora no Funchal, durante o imrerno, flm do outono e prima-

vera conve'm as constituicoes delicadas, aos valetudinarios, e em geral

aos doentes, para quem o frio, as grandes variaeoes atmosphericas e o in-

verno sao nocivos.

«Os doentes affectados de laringite, bronchite, pleurite, e pulmo-

nite chronicas acham ali muitas vezes remedio.

«Estc clima deve ser aconselhado aos individuos que, tendo prcdis-

posicao hereditaria para a tisica pulmonar, comecam a sottVer tosse ou

hemoptise ou cansaco ou eminagrecimcnto ou outro qualquer symptoma,

que possa fazer recear a invasao desta molestia.

«Deve tambcm ser aconselhado aquelles que, com essa ou sera essa

predisposicao hereditaria, mostram signacs de tisica pulmonar incipiente

ou no primeiro grao. ,
-

«Quando a molestia tem chegado ao chamado scgundo periodo, e

o doente esta com forcas c bem disposto, ainda se pode aconselhar este

clima, porem jd sem grande confianca, mas como meio de prolongar a

vida com menos soffrimentos, de passar um inverno mais agradavel e

commodamente, e de poder talvez ainda alcancar uma dessas suspensoes

da molestia, que ali algumas vezes neste mesmo periodo se tem obtido.

((Quando o doente tem chegado ao terceiro periodo, ou (piando,

tendo chegado ao segundo, se acha fraco e abatido, e a molestia eami-

nha com rapidez, a mudanca para o Funchal, em regra, e inutil ; e al-

gumas vezes apressa o resultado fatal da molestia.

»

Na terceira parte aj>rcsenta o auctor o diario complete de suas ob-

servances meteorologicas, durante os oito mczes, que residiu na Madeira,

desde o principio de Setembro de 1852 ate o fim d'Abril de 1853.

auctor teve occasiao de rectificar por suas observacdes hygrometricas al-

gumas asscrcoes infundadas de varios medicos inglezes acerca do clima
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da Madeira. Nesta parte, o trabalho do Sr. Barral e considerado pelos

censores, a cnjo exainc foi submettido, como urn dos mais completos e

mais cuidadosameute executados de quantos ate hoje tiiiliam sido feitos

com relaeao aquella II ha, sendo unicamente para sentir que o auctor nao

tivesse oecasiao de eompletar para o periodo d'urn anno as suas obser-

vances, do mesmo modo que as fez nos oito raezes que ali se demorou.

Entre os trabalbos da Seceao de scieneias medicas, ha tambem a

emuncrar a niemoria do Sr. Beirao sobre a elephantiase dos gregos e

algumas outras molestias de pelle tratadas no hospital de S. Lazaro de

Lisboa. Servem de base a cste trabalho cincoenta observacdes eolbidas

pelo auctor. Seguem-se a estas varias consideracoes sobre os diversos pon-

tes da historia da elephantiase, e em particular sobre sua curabilidade

e hereditariedadc, sobre a intlueneia das locabdades e da alimentacao no

desenvolvimento da molestia, aobue a accao da vaccina considerada como
preservativo da clephanliase, e sobre o valor therapeutico d'um grands

nurncro de agentes medicamentosos emprcgados no tratamenlo desla mo-
lestia. O auctor procura resolver todas estas questoes, fundando-se prin-

cipalmcnte cm factos de sua propria observacao. Na qucstSo da curabi-

lidade a opiniao do nosso consocio e que a elephantiase e sim incuravcl,

mas que cm muitos casos tern sido possivel suspender a sua marcha, o

<[ue cei'lamcnte nao e um pequeno resultado dos eslbrcos da arte. Pelo

que toca a hereditariedade, diz que ainda nao observou um so doeute

que Ihe refcrisse que a ele])hantiase ja existira na sua familia em mui-

tos dos sous ascendentes, c que so por excepcao um ou outro elephan-

tiaco Ihe aprcsentara alguns precedentes de familia. Assim a opiniao do

nosso consocio e ncsta parte opposta a de J. Adams e de Th. Heberden,

que consideram a clephanliase como molestia hereditaria. A inBuencia das

localidades sobre o apparecimento da elephantiase foi estudada pelo

Sr. Beirao com particular cuidado. Mas esta iufluencia deve, segundo

die, ter variado consideravehnente com os tempos; por quanto muitos

sitios ha, onde csla molestia e hoje muito rara ou absolulamente se nao

encontra, tendo alii sido muito frequente n'outros tempos. auctor da

niemoria, depois de citar muitos lactos desta ordem, tanto em relaeao

a paizes estrangeiros, como em relaeao a Portugal, recommenda como

assumpto emiiientcMnentc digno da attencao dos pratieos, a hidicacao dos

meios mais proprios a debellar a molestia, que de um tal estudo scdedu-

zcm. Quanto a inllucncia da alimenlacao, o auctor rejeita a opiniao dos

que altribuiam ao uso muito continuado do peixe o desenvolvimenlo

desta doenca. Na parte therapeulica da particvdarmenle conta dos ensaios

feitos com o guano, com o collodio. o so-squicarbonato is ammonia.
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chlorhydrato de cal, o humulo lupulo, o oleo de figado de bacalhau, o

balsamo dc copahiva, a lobelia inilata, o iodureto de potassium, os pre-

parados de mercurio e de arsenico, o assacu (Tlura brasiliensis), diffe-

rentes banhos, e especialmente os das aguas de S. Joao do Deserto, junto

a Aljustrel. O auctor da memoria, tcndo attencao a composicao cbimica

destas aguas, segundo a analyse do nosso consocio o Sr. J. Pimcntel, c

examinando escrupulosamente os resultados da sua applieacao interna e

externa nos doentes, que compozeram as eonductas, que nos annos de

1852 e 1853 foram por conta do hospital de S. Jose a Aljustrel, pode

dizer-se que foi o primeiro medico portuguez que reduziu a principios

certos e seguros a applieacao daquellas preciosas aguas e determinou de

uma maneira posiliva a accao atrophica das mesmas aguas sobre as mo-
lestias tuberculosas da pellc. E deste modo a memoria do nosso consocio,

na opiniao dos censores que a examinararn, pode eonsiderar-se nesta parte,

como urn excellente directorio pratico para todos os medicos do paiz,

que tenham de applicar as aguas de S. Joao do Deserto aos enrermos

por elles dirigidos.

O Sr. Bernardino Antonio Gomes aprescntou & Classe um extenso

trabalho intitulado

—

Noticia de alguns casos de molestia de Bright ob-

servados no hospital de S. Jose, e resumo das doutrinas mais modcrnas

dcerca desta doenca.—O fun do nosso consocio neste trabalho foi des-

pertar a attencao dos praticos portuguezes sobre uma doenca, a que ate

agora se nao tem dado entre nos toda a attencao devida. Para conseguir este

resultado, o Sr. Gomes nao so consignor! na sua memoria os resultados

de suas proprias observacoes e experiencias, mas colligiu nella ale'm disso

tudo quanto nos outros paizes se tem escripto sobre esta moiestia. Os

censores que a examinararn, consideram a memoria do nosso consocio

como uma monographia completa sobre a moiestia de Bright.

Serviu de titulo a admissao do Sr. Francisco Martins Pulido o seu

rclatorio sobre o hospital de alienados de Rilhafolles, de que o mesmo
Sr. e Director. Na primeira parte deste trabalho mostra o auctor em
como a organisacao dada dquelle hospital, tanto em relacao ao servico

administrativo, como ao regimen medico e policial, e a mais adequada

ao espirito da instituicao e a mais conforme com os preceitos actuaes da

sciencia. O edificio offerece os commodos necessarios para trescntos e cin-

coenta doentes, c apresenta todas as condi^oes precisas para o seu bom
tratamento. Funda-se este nos acertados principios de classi Qcacao e iso-

lamento dos doentes, de opportuno emprego dos meios de brandura, per-

suasao e assidua vigilancia da parte dos enfermeiros, de conveniente oc-

cupacao, instrucciJio e recreio a boras rogularcs, dc um systema apro-
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priado de premios on de coaecao, quando indispensavel, c linalmente da
hem dirigida applicacao dos necessaries agentes lrygienieos e pbarmaceu-
licos. Nao se attendeu unicamente na organisacao desle estabelecimento
a que tudo quanto rodeia o alienado se tornasse ineio de eura ou allivio

de sens padecimentos; procurou-se tambem proteger eflicazmente os seus

interesses civis no acto da sua admissao, e durante todo o tempo de sua
estada no estabelecimento. Igualmente se evitou que a supposta existen-

cia da alienacao mental podesse jamais servir de arma contra a liberdade
e seguranca dos cidadaos. A organisacao do regimen administrativo e

economies do novo hospital de alienados e digna de attencao. Pelos re-

sultados obtidos no anno de 1850 e primeiro semestre de 1851, prova
o nosso consocio que, com quanto os gastos feitos com os alienados no
hospital de Rilbafolles devessem exceder consideravelmente aos que com
clles se faziam no hospital de S. Jose, em razao do accrescimo de despeza
occasionado pela cxeacao do novo servico administrativo, pelo augmento
do pessoal clinico, e pela acquisicao dos utensilios proprios para as ofli-

cinas de trabalho dos doentes e raeios de recreio e instruccao para os

mesmos, todavia a despeza annual de cada alienado no hospital de Rilba-
folles em 1851 foi inferior a que havia sido em 1849 no de S. Jose"

na importancia de 4$ 145 re'is, o que n'um estabelecimento, cuja exis-

lencia media e de trcscnlos e oitcnta doentes, constitue uma economia
de 1:5 7 5$ 100 re'is. Compare-se o estado actual do hospital de Rilba-
folles com o das enfermarias de S. Theotonio e Santa Eufemia do hospi-
tal de S. Jose, onde a maior parte dos alienados jaziam litteralmente

nas palbas e faltos de todos os meios de conforto, e ver-se-ha quuo grande
tem sido o mclhoramcnto deste ramo de servico, effectuado debaixo da
direcgao do nosso cousocio. A segunda parte do trabalho do Sr. Pulido
encerra um importante estudo estatistico da alienacao mental, a que ser-

vem de base os dados colhidos no hospital de Rilhal'olles no anno de 1850
e tres primeiros trimestrcs de 1851. O nosso consocio, desejando contri-

buir para a resoluciJo dos graves e importantes problemas, que fazem ob-
jecto da sciencia do medico psychologists, tcve em vista neste seu traba-
Iho apresentar os resultados numericos que indicam a frcquencia da alie-

nacao mental com respeito aos sexos, cdades, eslados, domicilios, profis-

sao e mais concli(joes sociaes, mostrar a relacao que ha entre o numero
dos alienados e a populacao do paiz, e fazer conhecer quaes as formas
mais frequentcs da alienacao, e o grao de curabilidade que csta enfermi-
dade apresentou no hospital de Rilbafolles. Fora longo reproduzir aqui

esses resultados, de que o publico jd tem conhecimento pelo relatorio do
Sr. Pulido. Cumpre todavia notar, que a relacao dos alienados eurados
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para o numero dos repntados curaveis foi de 1 para 2,3, e a dos mor-

tos de 1 para 7,7. Estes resultados, comparados com os que offereccm os

hospitaes de alienados das outras nacclcs, sao extremamente favoraveis ao

de Rilhafolles. e constituem por si so o roaior elogio de sua organisacao

e direccao.

O Sr. Barao do Caslello de Paiva aprescntou a Classe, como titulo

para ser nomeado Socio effectivo da Academia, os seus Jphorismos de

Mcdicina e Cirurgia Praticas. Compoe-se esta obra de uma serie de pro-

posicoes, que abrangem promiscuamente principios doutrinacs e preceitos

praticos de mcdicina e cirurgia. O pensamcnto que em toda elk domina

consistc em esclarecer a pratica pcla theoria, e fundar esta sobre os fa-

ctos da observaeao ou da experiencia perfeitamente avaliados. O nosso

consocio, havendo frequentado as aulas e os hospitaes de Paris cm 1830,

conccbera ali a primeira idea de uma tal publieacao, colhendo das licoes

oraes dos professores, que entao illustravam aquclla escola, os materiaes

deste trabalbo, que mais tarde completou na faculdade de Motilpcllicr,

ouviiido as prelec<;oes dos professores Lallemand e Delf)ecb. A escola or-

ganica triumphava completamente naquella e'poca; seus dogmas nao so-

mente penetravam na pliysiologia bumana, mas tambem modificavam e

alteravam os principios pbilosopbicos, unindo a psychologia a mcdicina.

O auctor, dominado pelo enthusiasmo daquelles tempos, abracou com

ardor e eefo as doutrinas que entao rcinavam. No primeiro apborismo,

cuioobiecto e de(inir a vida e a morte, mostra-se consequente com aquclla

erenca. «A vida, diz elle, consisle unicamente na organisacao; tudo quanto

e organico vive; c a morte impera, desde o momento em que principia

a desorganisacao.» t debaixo deste ponto de vista que elle encara c re-

solve todos os problemas, tanto physiologicos como pathologicos, quer

de hygiene, quer de tberap(!utica, cjue depois dcscnvolve na sua obra.

Nao menos consequente se mostra o auctor nas questoes praticas; os pre-

ceitos que formula, os processos operatorios que rccoinmeuda, a impor-

tancia diagnostical dos pbenomenos morbosos, tudo esta no valor das le-

soes materiaes que cstes indicam, e nos meios que aquelles nos submi-

nistram para os modificar e corrigir. As annotacoes que acompanham

estes apborismos revelam a doutrina mais pura da escola organica. Se o

nosso consocio fizesse boje uma nova edicao da sua obra, dizem os cen-

sores que a examinaram, certamente nao excluiria della as recentcs acipn-

sicoes com que a mcdicina se tern cnriquecido; no que e puramcntc pra-

tico o trabalho do Sr. Barao do Caslello de Paiva sera scinprc apreciado

pelos que entre nos exercem os diversos ramos da nobre arle de (Mirar.

Sr. .lose Eduardo de Magalbaes Coulinbo ajircscnlou a Class:'
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imia memoria sobre a operaeao da cataracta. O Sr. Magalbaes Coulinho
discule ncsta memoria os differentes methodos opcratorios ate hoje acon-
sclliados para a cura da cataracta, apoiando-se principalmenle em factos

de sua propria clinica. O methodo a que em geral da a preferencia e o
da extraccao.

Tenho fallado ate aqui dos difl'erentes trabalhos individuaes que fo-

ram submettidos ao exame da Classe de sciencias mathematicas, physicas
e naluraes; resta-me ainda dar noticia dos trabalbos eollectivos da mes-
ma Classe.

Entre estes merece particular mencao o estudo feito sobre o proje-

cto de formacao de reservatorios de aguas, para recolher o excesso das

nascentes de Canecas, e fazel-o servir ao abastecimento de Lisboa.

A Classe, consullada sobre este projecto pela Camara Municipal de
Lisboa, c desejando nao somente satisfazer a confianca que nella poz lao
respeitavel corporacao, mas tambem contribuir pela sua parte para a re-
solucao de um problema que taiito interessa a saudc e os commodos dos
babitantes da capital do reino, commetteu o exame do referido projecto
a uma commissao especial, composta dos Srs. Bernardino Antonio' Go-
mes, Francisco Antonio Barral, e Julio Maximo de Oliveira Pimentel.

A commissao, tendo cxaminado o projecto e cstudado todas as ques-
toes que corn elle se ligam, com todo o cuidado c attencao que a gravi-
dade do assumpto requeria, apresentou a Classe, n'um extenso relatorio,

rcsultado de sous trabalbos.

A commissao, foi de parecer: que as aguas, demoradas durante me-
zes no reservatorio descoberto que se projecta fezer, ficam sujeitas a al-

teracoes que astornam improprias para os usos domesticos; que os proces-
sos de filtracao se devem julgar insufficientes para corrigir taes altera-
coes; que as aguas do reservatorio, por sua quasi estagnacao, e pelo abai-

xamento de scu nivel, devido ao consumo e a evaporacao, hao de influir

dcsfavoravelmente na salubridade das povoacoes circumvisinhas; que,
quando taes aguas se queiram aproveitar para alguns usos, devem ser
conduzidas sem se misturarem com as aguas livres; que deve haver
todo o cuidado em despejar o reservatorio no principio de cada inverno,
e laval-o com as primeiras aguas da chuva; que se devem tomar em con-
sideracao outros systemas, que tern sido propostos para o abastecimento
de Lisboa, com particularidade os que tern por objecto o aproveilamento
da nascente de Alfover (cuja quantidade 6 avaliada em cincoenta anneis
ou tres mil e duzentas pipas diarias, e que, segundo a analyse j;i ante-
riormente fcita por vim dos membros da commissao. se podc considerar
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como excellenle agua potavel) o aproveitamento das aguas que actual

mente correm ua cidadc, c que em grande parte sao perdidas, c o das

aguas das chuvas por mcio de cislernas; que a questSo do fornccimenlo

e distribuicao das aguas de Lisboa precisa ser muito estudada debaixo

de todas as suas diversas relacoes, antes de se levar a effeito qualqucr

projecto de obras, e que por isso seria conveniente que se mandasscm

visitar as principaes cidades da Europa por pessoa intelligente c habili-

tada, que examinasse os differentes systemas de abastecimenlo e distri-

buicao das aguas usados era eada uma dessas cidades, e procurassc co-

nhecer as vantagens e os inconvenientes de cada um, estudando todas as

mais questoes de policia urbana que com esta se ligam.

Estas conclusoes foram submettidas a discussao da Classe, e por ella

approvadas.

Entre os importantes encargos commettidos a Academia pelo De-

creto de 13 de Dezembro de 1852, e cujo desempcnho compete mais

particularmente a esta Classe, comprebende-se o estudo especial do solo

portuguez, considerado em si mesmo e em relacao as artcs induslriaes,

e o augments das colleccoes de produclos naturaes da mesma Academia.

Apenas esta Classe se havia inslallado, foi-lhe apresentada pelo en-

tao nosso Socio o Sr. Francisco Antonio Pereira da Costa, Lente de mi-

neralogia da Escola .Polyteclmica e da cadeira de bistoria natural da

Academia, e por ella encarregado da classificacao do Muscu, uma pro-

posla tendente a satisfazer a ambas aquellas partes do programma de

trabalhos tracado d Academia pelo Decreto da sua reorganisacao.

Nesta proposta offereeia-se o Sr. Costa a percorrer todo o territo-

rio do continente do reino, em cinco excursoes differentes, fazer as col-

leccoes dos mineracs, rochas e fosseis, que encontrasse, tomar os aponta-

mentos e recolher os dados necessarios para descrever a constituicao geo-

logica do solo portuguez, e enviar para a Academia todos os objeclos, a

medida que os fosse adquirindo, acompanbados de noticias as mais cir-

cumstanciadas (pie lhe fosse possivel apresentar; compromeltia-se no sen

regresso a Lisboa, no fim de cada excursao, a ir dispondo regularmentc

todos os objectos colbidos; e pedia, finalmentc, que lhe fossern subminis-

trados os meios indispensaveis para a realisacao desta proposta.

A Classe, plenamente com'encida das vantagcns que a scicncia e ao

paiz deviarn resultar do bom desempcnho de uma tal commissao, e do

melhoramento que dahi havia de provir as colleccoes do Museu Nacional,

que se acham confiadas a inspeccao da Academia; e reconliecendo tam-

bem que o proponente, por sua provada capacidade e zelo scientifico

exemplar, dava todas as garantias de bem satisfazer a mesma commissao,
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e que ale'm d'isso a sua posieao no magisterio era mais uma razao que
aconselbava o dar-se-lbe esta incumbencia, pcla utilidade que dahi devia
reverter a favor do casino, que assim tomaria nesta parte, entre nos, o
caracter pratico, de que tanlo carece ; resolveu proper em sessao geral'da
Academia, que sc aeceitasse o oflerecimento do Sr. Costa, encarregando-o
da exploracS© mineralogies e geologica do continente do reino, e se pedis-
sem ao Governo os meios para isso indispensaveis, em confer midade com
o que dispoe o artigo 20." do Decreto de 13 de Dczembro. A Academia,
conformando-se com o voto desta Classe, eonsultou a esse respeito o Go-
verno, pelo Ministerio do Reino. A solucao deste ncgoeio acha-se ainda
pendente. No entanio o Sr. Costa, perdendo a esperanca de que Hie (os-
sein subministrados os meios nccessarios para fazer vida de academico
resignou o sen logar de Socio da Academia Real das Sciencias, o que
esta Classe muito deplora.

Outros esl'orcos foram feilos pcla Classe, e corn melbor resullado.
para ampliar as collcccoes do Muscu.

Em virtude d'um contractu celebrado pcla antiga Academia com o
Doutor Wclwitscb, tinl)a-se cste naluralisia corapromettido a colligir para
ella um berbario complcto dasplantas indigenas dopaiz. Quando a Classe
se insrallou bavia ja na Academia uma porcao consideravel deste herba-
rio; a mslancias della o mesmo naluralista rcmctteu mais alguns faseicu-
los de ])lanlas

; e ja boje cstaria complcla esta importante colleccao sc
por ventura o mesmo Sr. se nao visse obrigado a dcixar o paiz. para em-
prehender mna excursao pelas nossas possessoes da Africa. O Doutor Wcl-
witsch, antes da sua partida, tomou as disposieoes neeessarias para que
o berbario, ainda no caso dclle nao regressar mais a Portugal, podesse
Mr a completar-se, com as plantas que deixou ja colligidas, mas ainda
nao coordenadas. Durante a sua viagem o Dr. Wclwitscb colbeu nas Ilbas
dc Gabo Verde e do Principe e na Serra Lcoa uma colleccao de fetos
que enviou a Academia; e ultimamente acaba de remetter-lhe uma caixa
dc insectos dos suburbios de Loanda.

Foram tambem aproveitados pcla Classe os services do Sr. Carlos
IGbc.ro, que, por oeeasiao d'uma excursao que o Governo o auclorisou a
lazer por diversos pontes do reino, se oflercceu, com o desinlcrcsse pro-
pr.o cle inn homem de seiencia, a fazer uma colleccao de rochas para a
Academ.a, encarregando-se ella soroente das despczas do transportc dos
exemplares. Esta colleccao acha-se aclualmente rcunida as outras do Mu-
scu; e comprehende seiscentos e quarenla e oito cxcnrplares de rochas re-
bit.vas a varias formacoes geologicas; todos clles, gracas aos cuidados «lo
Sr. Costa, cslao descriptos, a maior parte

j ca dispostos e com os compclcntcs
4
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rotulos. Ha entre c'.lcs uma notavel quautidade do fosscis vegetaes e ani-

maes. Os vegetaes pertencom ao deposito de carvao de pedra c anthracite

de S. Pedro da Cova, ao deposito carbonifero jurassico do Cabo Mondego

e ao deposito siluriano do Bussaco. Os animaes pertencem as rochas si-

lurianas do lias, jurassicas inferiores e medias, subcretaceas e cretaeeas

das local idados a que pertencem as mencionadas colleccoes de rochas.

Divcrsas pessoas tern, alem disso, concorrido para se augmentarem

as colleccoes do Museu; entre essas pessoas dcvem principalmente notar-

se, pela importancia dos donativos que tem remettido, S. M. El-Rei D.

Pedro V e o Senhor Infante D. Luiz, c os Srs. Francisco Rodrigues Ba-

talha, Visconde de Sa da Bandeira, Duque de Pamella, L. J. Moniz, e Fer-

nando Emygdio da Silva; o Sr. J. d'A. Corvo trouxe uma colleccao de

conchas e outra de rochas da Ilha da Madeira; e o Sr. J. M. Grande ofle-

receu alguns exemplares zoologicos, que lhe foram enviados de Argel.

A Academia adquiriu por compra, sobre proposta desta Classe, uma

colleccao de fosseis brachiopodes, e outra de cephalopodcs, em immcro dc

setecentos exemplares pcrtencentes a difVerentcs terrenos.

A Classe tem a satisfacao dc poder annunciar que a maior parte

dos objectos existentes no Museu se acham elassificados e conveniente-

mente dispostos para screm cxaminados pelo publico; e nao pode deixar

de tributar o devido elogio ao Sr. Francisco Antonio Pereira da Costa.

pelo zelo, desinteresse e indefesso cuidado, com que, na qualidale de Dire-

ctor do Museu, se dedica ao desempenho de tao arduo trabalho. Muito

tem tambem concorrido para o melhoramento do Museu, o ter-se appro-

vado o rcgulamento feito por esla Classe para o servico dos empregados

subalternos deste estabelecimento, e o ter-se nomeado uma eomnussao

composta de dois membros da Classe, os Srs. Bocage e Corvo c do j«

inencionado Director do Museu. A vigilancia e esforcos desta eomnussao

sao devidos os notaveis progressos, que nestes ultimos tempos se tem feito

na preparacao dos objectos de historia natural, e varios melboramentos

introduzidos na sua conscrvacao c arranjo. A mesma commissao propoz

a esta Classe a nomea^ao de correspondentes do Museu, e 4 de esperar

que das relacoes, que com esles se enlretivereim resulte consideravel au-

gmento as colleccoes do mesmo estabelecimento. A Classe entendeu tam-

bem que a auctorisacao concedida a commissao para permutar alguns

objectos, de que no Museu existcm exemplares multiplicados, por outros

de que 'carcce, podia concorrer efficazmente para se eompletarem as col-

leccoes de historia natural.

Para se habilitar a satisfazer as obrigacoes do seu instituto, a Ciasse

tern mandado vir, coin os f'undos que formam a sua dotacao, di versos ins-
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irumentos para observacoes meteorologicas e microscopicas c ensaios chi-
micos. Esta colleccao, pore'm, forca e confessal-o, ainda se acha muito in-

complete; a Classe conta vir a augmental-a pelo dceurso do tempo. Igual-
mente tern clla procurado enriqueecr a bibliotbeoa da Academia de no-
yos livros de sciencias naluraes, e e este urn dos meios pelos quaes ella

julga prestar servico as Ictras, pondo nest a parte a disposieao dos que a

ellas se dcdieam os meios, de que bem poucos entre nos podem indivi-
dua 1mente d ispor.

Urn dos objectos que a esta Classe mereceu particular atlenrao, fbi

a eseolha dos pontes que, em conformidadc com o que dispoem os Es-
tatutos da Academia, dcveriam por ella ser postos a concurso para pre-
mio, tanto no interesse da scioneia como no de suas applieacSes.

Eis-aqui os pontes que Coram propostos pelas rcspectivas Secedes,
e aos quaes a Classe, depois de inaduro exame, enlendeu dever dar a
sua approvaoao.

1>AKA O ANIVO DE iBSS.

KM SCIENCIAS PIIYSICAS.

Demonstrar, pela analyse, as principaes variacoes na quontidade de
gluten e das outras materias azotadas, nas variedades de trigo mass roni-
mims no iiosso paiz, e a infiuencia destas variacoes ua panifieaoao.

Demonstrar cbimicamenle a relacao que exisle em re a composicao
e qualidade da seda, e a alimentacao do inseeto que a produz.

Achar o processo mais simples e exaeto de reconhecer e niedir a
electricidade do ar, em todas e quaesqucr condicoes atmosphcricas.

Fazer o estudo chimico das aguas do mar que aiimentam as nossas
marinbas, e das aguas macs das mesmas, c do sal que nellas se colhe, e
demonstrar qual seja o melbor regimen das marinbas.

Descobnr o processo mais convenicnte para aproveitar os sacs con-
tidos nas aguas maes das marinbas do Te'jo e Sado.

F.M SCIENCIAS HISTOR1CO-NATURAES.

Mostrar quaes sejam as vantagens que o nosso paiz pektc cottier dos
"ovos processos empregados para o enxugo das terras (drainagt-.).
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EM SCIENCfAS MEDtCAS.

Determinar, em referenda a alguma terra de Portugal, e (omando

por base os dados ministrados pela respectiva estatistica, qua! seja a in-

fluencia dos miasmas paludosos sobre a saude, duracao da vida, e mor-

talidade das povoacdcs visinbas aos pantanos.

Determinar as vantagens c os inconvcnienles da applieaeao do eblo-

roformio nas operacocs eirurgicas, e os casos em (pie essa applieaeao po-

dcra ser aconselbada.

Deeidir se eoi Portugal existe a vaccina natural (cow porJ como

doenca das vaecas.

IWI5A O ANNO 1>K 1886.

KM SCIENCIAS HISTOIUCO-NATURAES.

Fazer a monographia da familia das Aurantiaceas.

Dcserever as raeas d'animaes doniestieos do paiz, sens earacleres e

aptidoes; e em especial a raea bovina.

I>AKA O ANNO DE IUK7.

KM SCIENCIAS MEDtCAS.

Fazer a historia das febrcs graves, (pie ordinariamente reinam em

Lisboa, tendo particularmenle em vista a sua anatomia pathologist, cau-

sas, diagnostic© differencial, iratamento e naturcza.

Os premios consistent em medalbas d'ouro de 50$000 re'is de valor,

e deverao ser adjudieados pela Classe, na conform idade das condicoes

annunciadas no programma publicado pela Academia.

Alem destes doze premios, o nosso consocio o Sr. Francisco Antonio

Barral havia ja instituido urn premio de 200$000 reis, para ser eonfe-

rido pela Classe em 1856 ao auctor da melhor memoria (jue se apre-

sentar sobre a seguinie questao:

Qua! e o mcdieamento que pode melhor substituir os preparados
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do quina no tratarriento das febres intermittentes das classes pobres de
Portugal.

A Classe decidiu tambem, que ao auctof da memoria coroada se
eonferisse o titulo dc Socio da Academia.

A Academia publicou ja o anno passado o programme deste premio.

Taes sao os trabalhos que a Primcira Classe da Academia poude exe-
cutar com um diminuto numero dc Socios. A fim de se habilitar a em-
prehender, de futuro, trabalhos collectivos mais fastos e de maior utili-
dade para o paiz, entendeu clla dever ampliar o seu quadro; para isso,
valendo-se da faculdade que lhe dao os Estatutos, creou, coin a appro-
vacao da Academia reunida em sessao geral, uma nova Seccao de scien-
cias applkadas, e elcvou a seis o numero dos logares de Socios effecti-
ves de cada Seccao. As Seccoes de sciencias historico-naturaes e de scien-
cias medicas acham-se completas; na de sciencias applicadas ha vagos cinco
logares, dois na de sciencias malhcniaticas, e outros dois na de sciencias
physieas; a Classe deseja vivamentc precncbel-os com pessoas que venhaui
efficazmente auxilial-a em sua laboriosa e mil larcfa; c do mesmo modo
procura mulliplicar suas relacocs com as corporacocs scientificas c com
os sabios nacionaes e eslrangciros.
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lUiltATAS MAIS NOTAVEIS.

PAOi I.tN

13 37 rongeant, rouijel,

17 25 hygoinettia hygrometi K)
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NIOPRIEDADES GERAES
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DAS

CONGRUENCES BINGMIAS

INTRODUCCAO AO MB) DA T0E0R1A DOS IMEItOS,

PREFACIO.

1. A theoria dos numeros, considerada por muito tempo mais como
mna curiosidadc cspeculativa, do que como urn ramo principal e indis-

pensavel das sciencias mathematieas, tende continuamente a desprender-se

dessc desfavor, para occupar a posicao eminente que lhe compete. Culti-

vada entre os aniigos com a mais visivel predileccao, os trabalhos delles,

e pnrticularmente a admi ravel obra de Diophanto, como que apenas ser-

viam para oslcntar a profunda sagacidade desses geometras.

Fermat, no secuio decimo setimo, applicaiido a sua poderosa intel-

* Esta Mcmoria foi aprescntada na 1." Classc da Academia Real das Sciencias de
Lisboa era a sessSo do dia 24 de Marco de 1882. A grave e prolongada enfermidade
que o A. tern padecido fez inlerromper a i.npicssao durante vintc mezos, desde Junhp
daquelle anno. Por este impcrioso motivo, qne subsiste ainda, deixou o A. de fazer a

revisao desfc prefaoio, bem como das ultimas folhas da Men.oria, a comecar na pag. 117;
e pela mesma causa nao pode accrescentar ao capilulo ix, como tencionava, algumas pro-
poses relalivas a rcsolucao da congruencia x'mc' alcm das que sao contidas no fra-

gment porquc se termina esse capitulo; nem lhe foi possivel descnvolver os assumptos
q«e deviam comprehender-se no c*pit«lo x, de que apenas se publica o resumo.
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ligencia a essas diffueis investigates, descobriu muitos llicorcrnas notff-

veis; mas infelizmenle, levado talvez por esse mal entendido espirito de

rivalidade scientifica, com que na sua e'poca iuctavam entre si os geome-

tras, apresentando uns aos outros, debaixo da forma de problemas, as

descobertas que faziam; Fermat supprimiu a maxima parte das demon-

strates dos sens ibeoremas, as quaes elle affirma tcr alcancado; e da

veracidade dessa declaracao deve ronsiderar-sc teslemunbo bastante a bri-

lhante reputaeao de integridadc ([ue elle obleve na sua longa e assidua

carreira na magislralura judicial.

Euler, o genio da lueidez mathematica, applicando-se com o maior

ardor ao estudo da ibeoria dos immeros, cbegou a obter imporlanlcs rc-

sultados, cabendo-lhe a gloria de ler sido o primeiro que demonslrou o

theorema (pie especialmente sc designa com o nome de Fermat, c que

Ihe deu uma notave! c importanle gcocralisacao.

As descebcrtas curiosas com que Lagrange enriqueceu csta sciencia

dtfficil; as excellenles hncsligaeocs contidas na Theoric des mombres de

Legendrc; as Disquisitiones Arithmetical de Gauss, a obra mais profunda,

mais abundante, e elevadamenle original neste genero; as bellas Mcmorias

de Poinsot, e lanlos outros cscriptos rccentes sobre especialidades da ari-

thmetica transcendents provam o (pianlo os analislas modernos tern dado

consideracao ao estudo das propriedades dos numeros.

Finalmente, o ultimo programma da Academia das Seicncias de

Paris, em que apparcce proftostO pela segunda vez como objecto dp pre-

mio grandc de matbematica a demonstraeao cle urn dos tbeoremas de

Fermat, e um solemne documento de nobilitacao da ibeoria dos numeros

ratificado com toda a autboridade daquella corporacao illustre.

A importancia destes esludos ja nao pode ser boje desconhecida.

E sabido o quanto lhes devem os outros. ramos das seicncias mathema-

ticas. Basta mencionar, como ponderosas contribuicdes daquella s(;iencia

transcendente, no campo da analyse a rcsolucao algebrica das cquacoes

binomias, e em relacao a geometria a delerminacao geral dos numeros

primos em relacao aos quaes e possivel a divisao geometrica cm partes
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iguaes da eireuinferencia do eireulo, admiraveis descobertas que primeiro

appareceram na citada obra do Gauss. Poderiamos ainda aeereseentar que

o belJo theorcma do Bertrand, relativo ao raumero dc valores do uma
furicclo nao symetriea de n letras, tbeorema de tfio notavel importancia

na iheoria da resolucSo das equacoes algebricas, nao esta ainda demou-

slrado complclamente por isso que depende de uma propriodade dos mi-

mcros priraos, cuja verdade nao podc ainda vcrificar-se senao BHipyrica-

mente polo exame desses numeros, ale 1 onde chegarn as laboas que dolles

possuinios.

Em gcrai pode affitroar-se que ninguem esta" authorisado a capitu-

lar quaesquer theorias mathematical conio destituidas de applicacao van-

tajosa, coino urn mere recreio dc elevadas intellig«ncias, e corao inuteis

trabalhos cm rclacao a verdadeira seieneia. Todas as verdades adquiridas

sao outros tanlos clementos de riqueza intellectual aeemnulada. Cedo on

tarde chogara o dia em quo a seieneia concrete (era dc ir procurar a

cste vasto arsenal os rnstrumentos necessaries para grandiosas descobertas,

e que por esse modo passarao de tlieoreinas espeeulat*Y©s para a cathe-

goria dc verdades pralieas. Todos os dias se observa que este on aquellc

ramo da physiea malhemaliea, e da mechanica celeste on industrial sus-

pende repentinamente o sen dosenvolvimenio para implorar dos nlterio-

res progressos da analyse pura (pie Ihes prestem o auxilio, sem o qua!

aquellas importantissimas sciencias nao podom progrcdir.

Em relacao, pore'm, a aritbmetica transcendente, a que especial-

mente nos temos refcrido. a sua utilidade de applicacao eoohece-se na

assercao de Legendre (obra citada), « En effiet, il nest pas de theorems

star les nombres qui ne soit pas relatif a la resolution dune ou de plu-

sieurs equations inde'terminees » , e ainda melhor na affirmaliva mais am-
plamente verdadeira de Poinsot (Reflexions sur les principes fondamen-
taux de la theorie des nombresJ « Et cependattt, pour pen quon //

veuille reflcclur, il est aise ele voir que cette arithme'tique transcendante

est comme le principe et la source de falgcbre proprcment elite. C"est
une ve'rite qiion pourrait e'tablir par le. raisonnement, comme je le mon-
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trcrai tout a theure, mais quon pent aussi prouver m que/que sorle

par {'experience. Car, obscrvez que ce pcu quon ajoute <k temps a. au-

tre a talgebre vient du peu quon decouvre par intervalles dans la

science des proprie'te's des nombres. »

E por essas consideracoes que nos entendemos que e altamente des-

vantaioso para os futures progresses das sciences malhematicas, que a

iheoria dos numeros continue a ser, como ate aqui, quasi inteirarnente

banida do ensino. Ver-se-ha no capitulo n desta Memoria, qas, mesmo

na parte mais elementar da algebra, na resolucao das equacoes indeter-

minadas do primeiro grau, o emprego de alguns dos prineipios funda-

rnentaes da thcoria dos numeros eonduz immediatamente a obter as (or-

mulas geracs c directas daquella resolucao, para a qual, nos livros clc-

mentares, se costuma apresentar somenle methodos de calculo numerico,

mais ou menos laboriosos.

2. Como conbecimento do que se contem em urn escriplo matbe-

matico, e que laz que este nao scja de todo uma contribuicao inutil para

o progresso da scieneia, e o que pode animar a emprehender a sua lei-

lura; julgamos convenicnte indicar desde ja mui rapidamente os princi-

paes rcsultados, (juc nos parccem novos neste nosso trabalbo, em que

alias se acbarao tambem muitas demonstracoes novas de theoremas co-

nhecidos.

As formulas symbolieas (9, 10) que damos no capitulo i, achar-

se-ha que sao susccpliveis de variadas applicacoes. A scgunda serve-nos

como se vera, para demonstrar, de um modo unico c directo. varios

theoremas para que se empregavam demonstracoes divcrsas e indircctas;

e pela primeira somos conduzidos a uma cxprcssao elegante da somma

dos numeros menorcs que um numero dado c primos com cllc.

A formula (18), que tambem se acha nesse capitulo, comprcbende,

como caso particular, o theorema de Euler (14).

No capitulo u, ale'm dos desenvolvimentos que damos a solucao di-

recta das congruencias lineares a uma incognita, solucao que ja antes

bavia sido indicada mui concisanveulc por Ecgcndrc, aprcsenlamos taaa-
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hem formulas directas para a solucao das eongruencias lincares a muitas

incognitas, e das congruencias simullancas; e incidentemente completa-

nios a formula de Poinsot, que d<l todos os numeros primus coin qualquer

numero dado, substituindo-a por outra, que fornece qualquer numero

correspondente a determinados residuos relativamente aos faclores prinios

de ([ue e fbrmado o numero proposto.

A notaeao de que constant emente fazemos uso em tod as as nossas

formulas de resolucao, servira para melhor as fixar na memoria.

Os processos que damos no capitulo iv, para a detcrminacao das

raizes primitives, persuadimo-nos sereni mais rapidos e directos do que

outros (jne tern sido propostos: e sc nao conseguimos ainda que esses

methodos scjam sempre isentos de algumas tentativas infructuosas, pre-

cede isso talvez da existencia de uma difficuldade insuperavel inherente

a indole peculiar daquelles numeros mysteriosos, de uma natureza cor-

relativa, postoque de uma ordem superior ,1 dos numeros primos. Tanto

uns corao outros, sera provavelmente impossivel que jamais venhain a

ser dados por formulas directas.

O estudo e discussao que fazemos no capitulo v, sobre a formula

de Gauss (71), da-nos nao so a formula (73), mas tambem varios theo-

rcmas notaveis sobre os residuos (§§ 50 a 56) e o desenvolvimento (79),

dac|uella formula.

No capitulo vi apresentamos formulas directas para a resolucao da
congruencia /=1, relativamente a urn modulo potencia de numero
primo e transformamos essas formulas de modo a indicar explicitamcnte

as raizes primitivas, e nao primitivas daquclla congruencia.

No capitulo vn, em que tratamos separadamente a congruencia re-

lativa ao modulo 2™, accrescentamos varias consideracoes e formulas ao

que se acha no capitulo correspondente da Memoria de Poinsot.

No capitulo vtii acbar-se-ha nao so varias formulas directas para a

resolucao de sd eee1 relativa a urn modulo multiplo qualquer. mas ainda

o tbeorema que nos da o numero das suas raizes, e a investigacao da
existencia de raizes primitivas, e as formulas da sua determinacao.



4' MEMOMAS DA ACADEMIA REAL

No capituk ix r cm que eonsideramos geralmente a congruencia

ax*=^b para urn modulo qualquer, achar-se-ha todas as condieoes ge-

raes da sua possibilidade; o processo de abaixamento do seu grau (§§ 1.22

a 124), c uma extensa investigate, que nos parece inteiramcnte nova,

sohre as propriodades o ealculo dos radicaes modulares (§§ 125 a 157),

theoria que alem do interessc que pode olferecer para a resolueao daquella

congruencia, tern muitos pontos dc contacto notavcis com a theoria dos

rad ieaes ord i narios.

pensamento que principalmente nos inspirou na redaccao desta

Memoria, pensamento qui; domino tambem em varias das demonslraeoes

novas que apresentamos, foi darmos, quanlo nos era possivel, processes e

formulas directas para a resolueao dos problemas relatives as congruen-

eias binomias, que sao o potato de partida da theoria dos numeros.

Os methodos indi rectos e particularmente os so applicaveis as ques-

locs numerieas, sao notavelmente inl'eriores as formulas geraes e imme-

dialas. E so por mcio deslas, e nao com o auxilio daquclles proeessos,

que pod a servir a resolueao das congruencias para o descobrimento e dc-

monslraeao das propriedades dos numeros. Alem dessa vantagem funda-

mental, as formulas geraes tern quasi sempre a importante utilidade

pratica, de se prestarcm as applieacoes com muilo maior facilidade,

accrescendo ainda que ellas possuem exclusivamentc essa belleza ipttelle

dual que rcsulta da absolula generalisacao, qualidade que nao so as faz

gravar mais profundamente na lembranca, mas que e tambem o caracler

que eontinuamente tendem a adquirir todos os ramos das sciencias ma-

thematical, e que e o ultimo desideratum da sua perfcetibilidade.
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NOCOES PRELIMINARES.

3. A lim de dar a este nosso trabalho uma certa unidade scientifica,

de modo que possa servir como inlrodueeao ao completo estudo sobre a

theoria dos numeros, pareeeu-nos eonveniente comeear por varias consi-

deracocs preliminarcs ficerca do algumas noeoes e principios, que nao e

uso screm tratados nos livros elementares.

Todas as letras que empregarmos designam numeros inteiros. IVlas

letras I, *', i , %", «„, i, etc. exprirairemos unieamente os numeros impares.
Em vez de eserever as cquacoes indeterminadas ao modo ordinario, vg,

Qx-+-by=*c,

empregaremos quasi semprc uma notacSo analoga a de Gauss, islo e,

escreveremos

(1) axkscMb, ou 5y= cMa,

expressSes mais simples que as daquelle geometra

I
." CL

a x s=s c (mod . b) ; b y == c (mor! . a) ,

ASSE v. I, f, I.
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As formulas (1) denominam-se congruencias, e vg. a primeira dellas

exprime que c e o resto da divisao de ax por b; a este divisor da-se o

nome de modulo. Ncssa divisao emprcga-se a palavra reslo, on residua

n'ura sentido mais ainplo que na arithmetica, pois quo o considcramos

como podendo ser negative ou maior que o divisor. modulo consi-

dera-se sempre como positive A congruencia

ax Mb

diz pois unicamente que ax— c e divisive! por b, c le-se ax congruo

com e para o modulo b. Nessa congruencia e c o residuo de ax para o

modulo b, ou lambcm ax o residuo de c para o mesmo modulo. Donde

se ve que um numcro qualquer + A pode ter infinites residuos para o

modulo p; chama-se residuo minima o menor nuinero positivo r, tal

que iiA—-r seja divisivel por p.

Quando se cscrevem differentes congruencias rclativas ao mesmo

modulo, basta exprimir este na primeira dellas.

A notacao das congruencias tern a grande vantagem de poderem

essas expressoes ser tratadas como equagoes, porque cflectivamente gosam

de propriedades inteiramente analogas as destas. Pode dizer-se ate, que

as congruencias sao uma cspccic de etjuacoes, era que de algura modo se

considera o modulo como zero. Com effcito e f'acil de ver, que da con-

gruencia

(2) A*=BMp

deduz-se

A + mp s^B + m'p ; p

A

e^pReeeQ,

e immediatamente se reconhecc a analogia destas conclnsocs com o que

aconteceria, se a primeira congruencia se convertesse n'uma equacao, c

se supposesscmos p= 0.

4. Ver-se-ha tambem a inteira similbanca das scguintes propriedades

com o que correspondentemente se verifica nas ecpiacoes, e que sao mui

faceis de demonstrar, convertendo qualquer congruencia como (2) na

equacao equivalente

A=B-\-mp.

\.° Podem juntar-sc, ou tirar-se quantidades iguaes a ambos os

membros de uma congruencia, ou passar um termo de um para oulro

rnembro, mudando de signal.
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2." A soinma de todbs os primeiros membros de varias coagruencias

referldas ao modulo p, e congrua. para o mesmo modulo com a somma
de todos os segundos membros.

3." Uuia congrueneia subsiste multiplicando ambos os membros pelo

mesmo numero, on dividindo-os por urn numero que seja primo com o

modulo.

4." So o divisor nao e primo com o modulo, dividindo ambos os

membros por aquelle divisor, teremos uma nova congrueneia, cujo mo-
dulo sera o quociente do primeiro dividido pelo maximo divisor entre

este, e o dito divisor.

5.° Podem mulliplicar-se ordenadamente os membros de varias eon-

gruencias rclativas ao mesmo modulo, que o sera lambem da congrueneia

rcsultante,

6.° Podem elevar-sc, sem altcracao do modulo, ambos os membros
de uma congrueneia a uma potencia qualquer inteira e positiva.

7.° Os numeros eongruos para um modulo qualquer tern iguaes

residuos minimos; e se forem incongruos, os residuos minimos serto

diflercntes. *

8." Das duas eongruencias

Aa^BbMp, a= b,

coocluiremos lambem, dividindo ordenadamente OS sens membros,

com tanto pore'm, que um dos numeros a, b, e por conseguinte ambos,

sejam primos com p. Com effcito, sc a ultima congrueneia e incxacta,

sera

AsssB+ r,

sendo numericamente r <Cp. Desta e da segunda das proposlas tira-se

Aa^Bb-i-rb,

rb^O:
e pela primeira

ora sendo b primo com p, scria r divisivel por p, o que <> impossivel, por

quanto numericamente r<Cp: logo neccssariamente sc verificara' o theO'

rema enunciado.

2*
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5. Alem das analogias precedcntes entre as equacoes e as congruen-

cias, a nolacao de Gauss, de que usamos, tern ainda a vantagem dc re-

presentor os problemas relativos a analyse indeterminada, segundo a na-

tureza que elles teem as mais das vezcs; pois que frequcntcmentc sc pcdc

nesses problemas, quaes devcm ser os valorcs de certas incognitas, para

que uma dada funceao dellas se torne divisivel por um modulo qualquer,

sem nos importar conhecer o quocienlc, que cflectivamente se nao cxprime

nas congruencias. Chama-se raiz das congruencias (1), ou mais geralmenlc

da congruencia do grau m

(3) axm -tbxm~l
-i u == M p

qualquer valor de x, que Hie satisfaz. Como e faeil de reconhecer, se

houver uma raiz x
t
de (3), dessa poder-se-ha dcduzir uma inlinidade de

outros numeros dotados da mesma propriedade, islo e, podemos juntar

a x
t

qualquer multvplo do zero relaiivo p. Cliamam-se pore'm propria-

mente raizes de (3) os numeros positives c menores que p, que lhe sa-

tisfazem.

Na congruencia (3) devcm suppor-se todos os cocfficicntcs nao divi-

sivcis por p; alias poderiamos supprimir os tcrmos correspondentcs, c a

congruencia resultante tcria as mesmas raizes da proposta. Podem tam-

bem considerar-se congruencias, em que appareca explicilamcnte mais de

uma indeterminada. grau destas congruencias dctermina-se como nas

equacoes.

6. A congruencia (3), cm que suppomos p prirno absolute c primo

com a, nao pode ter mais de m raizes. Este tlicorema important©, que

e devido a Lagrange, pode provar-se por qualquer dos mctbodos, que

servcm para a demonstracao da analoga propriedade, ([uc sc verifiea nas

equacoes. Podemos tambem proceder da seguinte mancira: seja a uma
das raizes de (3), sera

a a -4- bof- 1 +-ca" + »s0,

,l,.m— 2 m— 2^x — a.

que subtrahida de (.'!) dar;i

a U m— rj
m

) -f- b [x
m - 1— «"-

*

)

que evidentemenlc se transforms em

(i) (.x— a) {ax"'-'-\~b'x'"~-
2

-|_ c'a
,- ,+ •

+ I(*-«)b«,

I]s0.
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As raizes de (3) sao as de (4), e reciprocamente : e toclas as raizes de (i)

sao todos os numeros menores que p, que por esle modulo tornam divi-

sivel qualquer dos dois faetorcs do primeiro mcmbro de (i). Ora para
o factor x-— a so ha mna raiz <Cp, que satisfaea a essa condieao; e para

outro factor haveni lantas quantas sao as raizes da congrueneia

aa m - ,
-+-b'xm

- 2
-\ M= ;

logo se designarmos geralmente por •hv o maior numero de raizes que
pode ler a congrueneia

a x qx" r x 0,

3) = ...

teremos

^ m= 1 + % (m— 1 )= 2 + $ (m— 2)= 3 + $ {in

= m— 1 -+-
ty

1= m -+-
(|/ 0.

Ora | corresponde visivelmente a congruencia

isft,

que e absurda na hypothese adoptada de nao ser a divisivel por #; logo

^0=0, e por eonseguintc

7. Urn dos theoremas de uso inais frequentc na ihcoria dos nume-
ros, e a formula que, para qualquer grandeza de N, da o numero, que
designaremos por (fJV, de numeros nao maiores que N e primos com
elle. Se iV-=l, yiV=l ; c se JV>1, os numeros primos com N, que
eonsideramos, sao todos menores (pie N.

Suppondo pois que os faetorcs primos diversos de N sao A, /?, C,

etc., isto e, sendo

o theorema indicado e

.iV—i'"' «
p_r

C (,i_i)(//^i)
(
r_i)....

Para demonstrar esta formula empregaremos mna nolacao, que pode van-
lajosamente servir em outros casos. Supponhamos (pic n'uma seric S
qualquer de numeros (que eonsideramos rewridos, e nao s'ommados, pois
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que mesmo alguns dellcs podem scr ntgatiws, scm quo dahi resulte rc-

duccao alguma) se pede quaes sao aquelles que gosam dc certa proprie-

dade a; designaremos por S. a rcunitio desscs numeros; similhantcmentc

scrao St , Si
°, S„ i i, etc. a reuniao dos termos de S dot ados da proprie-

dade b, ou dotados simultaneamente das propriedades b, c, etc.; e sera

vg. Si a reuniao dos termos de $ dotados da propriedade c. £ facd de

ver que sera vg.

5..=5.,»; S. =S„, h =Sl,, Kc ; etc.

Do mesmo mode- representaremos por "S, " % hS a reuniao dos termos

de S privados da propriedade a, ou das duas a, b, ou a reuniao dos ter-

mos de "S privados da propriedade b etc.

Sc a reuniao Sl
for obtida pela suppressao dos termos das reumoes

S", Sm , etc. os quaes compoem as reunifies S [

\ S\ etc., isto e, seudo

(6)
5i== 5nH_ 5m H S'

,T— S'

e claro, que sera vg.

si
!=s: , +-s;

u ...~-s:'
< —s:...

Supposlas cstas nocfies leremos

(7)
*S'=S— Sa=S[i—a}>

entendendo-se pela ultima notacao sjmbolica, que a lelra a na multi-

plicacao passa para indicc.

De (7) conclue-sc

(8)

isto e, em geral

(9)
-'•s»s[i-a](i-&ni— J

•••

cntendendo-se sempre que os productos dos numeros a, b, c, etc. passam

a indices composes das series respectitas, e que qualqoer indice com-
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posto a cquivalc a um indiee simples a, h, c . . . . A formula (9) nao

c . .

,

so nos dara a reunuw dc todos os tcrmos dc que sc compete
"

'

*' *' "S, mas

tambem nos fornecc immediatamentc a sua somma, uma vcz que no sc-

gundo membro realisemos a somma algcbrica dc todos os valorcs Sa , &],

etc., que entram naquellc dcscnvolvimento.

A mesma formula da-nos tambem immediatamentc o numero dos

numeros contidos em c> h
-«S; por quanto se designarmos esse numero

por i|/

c ' h ' a
S, e sc a caraeteristica ^ tivcr uma signiflcacSo analoga,

applicada as series additivas c subtract ivas do segundo membro dc (9),

e claro que teremos

(10) ^••.».*S--fS[l—a][l 1—

.

Esta formula eontem, como um caso inuito particular a demonstracao

da cquaeao (5). Com cO'eito, se a scrie S for a dos numeros naturaes

1, 2, 3, . . . N=A aBC 7
. .

. ; se a indicar a divisibilidadc dc um dos

numeros dessa serie por J; se b, c, etc. indicarcm similbantcmcnte a

divisibilidadc por B, C, etc., teremos, por serein J, B, C, etc. primos

entre si,

Sa=Sj; S,,~S„; etc. S„,,:=Sjn; S„.,,, c= Sjbc! etc. '$: . . . C, S,J

o que nmdara (10) em

N N
A f B w '''

All
; elc. f "S= o A„

,N=N I

Se for simplesmcntc N*=A*, teremos

?
iV=^e -' (A—t);

e se A7
for um numero primo absolute, sera

[B-i) (c~r
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8. Da formula (5) e facil dc concluir, quo sc A\ B' forem primos

entre si, teremos

(ii; ?-

pois que sendo C, D, etc. os factores primes dc A', c E, F, etc. os do

B' , os quaes serao primos com os primeiros, sera

:6— 1

2>
(3
- 1

A'=*C'D*...i B'=E 7 F
S
.,.;

„N=oA'B'=zC*D (i

...E7 F*..

E7 ~ l F*- 1
... ((7—1) (D— 1) . .

. (£— 1) (F

: « 6'
8 Dp

. . . X * E7 F* ...=•? i'X ? B'.

De (11) deduz-se, sendp y/', 5', C, etc. primos entre si,

112) ?
J ' n> C'...= ®A'c

?
B

l

C l

...=
9
A ?

B'
? C

.

9. A formula (5) foi descoberta por Euler (Novi Comment. Ac. Sc.

Imp. Pelrop. t. via) que a demonstrou por um modo summamente en-

genboso e geral. Posteriormente (Ada Ac. Sc. Imp. Petrop. 1780, pars ii)

publicou duas outras demonstracocs da mesma formula, que dc certo nao

tern o merito da primeira. Em uma dcllas emprega-sc uraa longa e mi-

nuciosa induceao, que pela sua crescents difficuldade dcixa bastantc ob-

scuridadc no espirito; a outra, eomo Euler confessa, foi-Ihe suggerida

pelo exame das operacoes indicadas que dao a funccao yJV". Esta demon-

strate-, alias cxtremamente simples, e, como bem obscrva Poinsot (me-

moria acima citada), inteiramente destituida dc rigor. Este ultimo geo-

metra reformou o que nessa demonstracao havia dc ineonsistente; mas

deve advertir-se que a induceao, de que usa Poinsot, requcr, para scr

indefinidamente continuada, uma grande contensao dc espirito, o que faz

que a sua apparente facilidade nao sc prova pela pouca extensao com

que esse raciocinio foi redigido.

Gauss (obra citada) depois dc demonstrar, eomo e facil, a vcrdadc

da formula (5) para quando N e potcneia de um numero primo, pas-
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sa a fundar o caso geral na dcrnonstraeao da formula (1.2\ seu pro-
cess

,
pdstoque extremamente engenhoso , e inncgavelmcnte menos sim-

ples (jiic o de Poinsot.

Legendre (fheorie des timbres 3.
e

edit.) aproveitando tambem ,

para a demonstraeao
, a forma do valor do ? N, dcpois de fcitas as

operagoes respectivas
, empregou uma induced bastaute laboriosa

, que
para convencer oomplelamente, e' nceessario ainda que oleitor suppra al-
guns dcsenvolvunentos

,
que explicitamente se nfto encontram no texto.

Sflr. F. S. Margioebi nas suas Institutes mathematicas . que
brevemente verao a luz publica , contcmplaudo a forma geral daquel-
le desenvolvimento

, proeurou demonstrar quo clla cquivale a urn pro-
cesso successive para acbar os numeros menores que TV, e primos com
clle

;
mas a indueoao do que fa/, uso esse distincto analysta csta mui

longe de ser evidente.

A demonslraeao que demos
, que julgamos nao ser mais longa que

a de Poinsot, prmcipalmente se a restringirmos as condicoes particula-
res do tbcorema, para que espccialmcntc a empregamos , tern sobre a-
quella

,
nos parecc

,
a vantagem de nao exigir a grande contensfto de

espinto indispensavel a uma cnumeraoao, cm que continuamente cres-
eem os elementos

,
(pie sc devem ter prcscntes ao entendimento.

10. As formulas (9,10), que teem ainda a vantagem de cxpri-
rair theoremas muito mais geraes que o de Euler, podem servir com-
modamente para a demonstraeao de formulas importantcs e curiosas
sempre cpie scju possivel determiner cada um dos symbolos .V ou

f ;
d
,°
maneira

- <l
lMJ « reuniao delles possa reduzir-se a uma formu-

la facil de calcular.

Por exemplo
,

a equaeao symbol ica (9) dar-nos-ba . por meio de
uma cxprcssao elegante

, a somma de todos os numeros nao maiores
((tie N, c primos com clle.

Para oconseguir, considcrando o scgundo membro de (9) co-
mo uma somma algebrica de todas as expresses symbolicas, que nol-
le entrain

, determ memos o valor do qualquer dellas.

E facil de vcr que teremos

S,= 1+2 + 3 h~ . . . + N^X (iV+ |)
.

I." CLASSE T. 1. 1'. I.
3
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A-VA* »P cr-.
- xi*-<iV..'.-i.J g-h- 1

) ;3 \vl

c similhantcmenle

S^§.(f+,W% iV / AT

2 W«"
-hi); etc. etc.

Para obter o valor procurado , devcmos reunir as daas somrnas

,

que resultam da addicao dos primeiros termos e da addicao dos se-

gundos termos dos binomios , que representam os valores dos symbo-

los , que entram no segundo membro de (9). Para termos a primei-

ra destas sommas, basta em (9) substituir S por N; a, h, c , etc. por

1 1 1 etc. , c multiplicar o resultado por r , isto e , teremos
A ' II ' C

' 'i

N
. Nli 1__

H
— N N

Os segundos termos dos binomios substituidos em (9) dao o mesn>o re-

sultado, que se obter ia suppondo

S, «? S.= S»= • • •= S, , ,,
= S;

,

isto e , acharcmos

N
2

'

1 (l_-t)(l_1)(l_l)...= 0;

logo se designarmos por i N a somma de todos os mimeros nao maio-

res que N , e primos com clle , sera

(13)

•1MJS

x W= £ » A'.

2 r

Se iV (or urn. mimero primo , eomo enlio j N= N— 1 ,
tero

2iV~~
2 ?
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como alias era evidonte, pois que

£ JV= i f-2 -4- 3 H- ...-+- {N— 1).

Para Ar= 1 , e para Ar=2 , sera

x A'= 1 ;

l a»

este resultado nSo sera porem comprehend ido na formula (13) para
N=\.

Se Ar

tens urn factor impar > 1 , pela forma de $N se reeo
nhece que csta luneeao e divisivel por 2 , e por conseguinte (13) de-
monstra que xJV e multiplo do N.

Chcgare'mos similhantcmente a mesma eonclusao, se for N= 2"

,

sendo «5> 1.

Logo s JV e sempre multiplo de N, execpto os casos unieos de scr
Xm*&

i
on N=2.

11. Passaremos agora a dcmonslrar outro thcorcma , cuja appli-

cacao e frequcntissima na thcoria dos numeros. Scja a um numero
qualquer, e p um modulo primo com a; sera sempre

:ii) »*P- si

formula que, quando p for numero primo, se reduz a

(15) -f
1 M p.

O theorema (15) ten. o uome de Formal sen inventor' onev ^"""""> v-'j Kin o nomo qerermat sen inventor, que o
publieoil sem demonslracao (Fcrmatii Opera Math. 1679 pag. 163;.
E#K? icndo por algmn tempo proeurado infrueluosamente cssa de-
monslracao (Comm. Acad. Pctrop. x. vi. pag. \M) couseguiu (inalmente
oblcl-a (Comm. Acad. Pctrop. t. vm.^ por meio de uma simples e rigo-
rosa induccao. Posteriormente o mesmo analysta publicou outra demons-
tracao fundada em principios mais eleftientares. A demonslracao do
Gauss (obra citada § LI.) e notavel pela sua simplicidade , e por de-
monstrar um theorema muito mais geral que o de Formal. Tern
ainda sido publieadas varias oulras demonstrates da formula (15), hem
comoda sua gcneralisacao (14), (pie e devida a Euler, que primeiro a

demonstrou (Nova Acta Pctrop. t. viii. pag. 75 J.

Aprcscntaremos a demonslracao da formula (14) dada por Poin-
9
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sot (memoria citada pag. 32) , por nos parecer a mais simples e elc-

mentar de todas as que tern sido publicadas.

Seja

(16) t , a, (S, 7 ,
$,... ifr-i)

a serie dos ap numeros menores que p , e primos eom elle ; multipli-

cando-os todos por urn qualquer delles , diverso de 1 , aebaremos

(17) ft , a a. , afi, a y , ad, . . . a (p— 1)

;

cada um destes numeros e visivelmente primo com p ; demais sc os di-

\ idirmos successivamente por p , os yp residues achados, que sao tam-

bem primos com p , scrao todos diversos
, pois que se vg. a « , a y des-

sem o mesmo residuo , a («

—

y) scria divisivel por p, e como com

este e primo a, seria a—y<Cp divisivel por p , o que e impossivel

;

logo aquellcs residues sao exactamente os q>p numeros (16). Podemos

pois formar yjr> congruencias , todas rclativas ao modulo p, em que se-

jam primeiros membros os numeros (17), e segundos membros os nu-

meros (16) ,
postoque estes possam appareccr n'uma ordem diffcrentc

dos primeiros. Multiplicando ordenadamente essas congruencias , aeha-

remos

l.a.fi.y ... {p—i) a
<Pp

~l.ee. B.y.. (p—\)Mp,

donde se conclue ,
por ser p primo com os numeros (16),

a l = 1

.

Nao so a demonstracao que damos suppoc a primo com p , mas

effectivamente se rcconhece que (14) nao pode subsistir , uma vcz que

a
, p tenham um divisor commum , o qual nao pode dividir o segun-

do membro 1

.

12. De (14) conclue-se

m <!>p ,

a
r s= 1

logo se for

n , m a p r m <p p

sera \ ,
3.*)

a
r
3Sk 1.
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Suppondo ser n < ? _p o menor valor de x que salisfaz a

e forooso que seja » divisor de ?jt». Com efleilo , se podesse ser

ypt=<jn +- r

,

sendo r<;#, e di verso de zero, teriamos

a as 1 ; l s

s

a si'.dssa,

isto d, liaveria urn valor .r= r <w> (
,
ue satisferia a

a'oal,
contra a hypothese.

Ve-se pois tambeni
,
que sendo n o mcnor expoenle de a , que fau

sc ttvermos

sera

0" == 1 ;

m= qn -+- r , sendo r •< w ,

a = a ' .a = a .

Logo se for « m 3=l , sera nceessariamente r==0, m= qn.
14. Tendo pois n a significaeao aeima dada , diz-se que a e r«&

primitiva da congrucneia

.x"= 1.

Se p e numero pri.no , qualquer raiz primitiva da congrucneia

a?'-
1 == 1

<liz-se tambeni mit primitiva do numero p.
Adiante demonstraremos a existencia , e as propriedadea destas

espceics de raizes.

15. Sendo a' a mcnor polencia de a, que produz residuo I pa-
ra modulo p , ve-se que os tcrmos da serie

« .
a

, a * , a \ . . . «»
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dario, para o mesmo modulo, n residuos divcrsos; pois que .se vg-

tivessemos «"
, a com o mesmo residuo , seria

e suppondo « >• (3

a (3

1,

o que e' impossivel ,
pois a— [Z<in.

A serie indefinida das potencias de a

a , a a
, a

s
, a

rcproduzira por tanto , de n cm n termos , c pela mesma ordem ,
os

n residuos que correspondent aos n primeiros termos.

Se a for raiz primitiva de p , sera n*=p— 1.

10. Aotheorema de Euler pode dar-se, como vamos mostrar, urna

notavel generalisacao.

Com effeito , seja um numero qualquer p= abed . . . , sendo os

factores a, b , c, etc. primos entre si , e n sen numero ;
leremos

sempre

tE.
9 a

9p

(18)

porquanto sendo a divisor de

4>p

_l_ b
9 b

_|_ / c
_j- . , . =s n— 1 M p ;

<Pp

,Vb ,<?«?«
1, I. f tAC* v

a eongruencia precedente e satisfeita, substituindo o modulo p por a\

c como se dira o mesmo em relacao aos modulas b , c ,
etc. , e poi*

que esses factores sao primos entre si , a dita congruencia e vcrdadei-

ra tambem para o modulo p= abc . . .

Se for p= ab , (18) reduz-se a

a -+-h == 1 M aO ,

que comprehende o theorema de Euler

/ ft ^l M6.
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IF.

JtESOI.UO.AO DAS f.ONCRUFlNCTAS UNEARES.

17. A congruence

(19) ax e=cM6

•e indetcrminada , isto e, satisfaz a clla qualquer valor de x, quando a ,

•<; sao aminos divisivcis por b.

Sera impossivel, se, tendo a, b um divisor qualquer, este nao di-

vidir c.

Se for d o maior divisor conimum dc a , c , c so tivermos

,d==d l d' !

, sendo d' o maior divisor comnnun entre d, e b, tla

congruencia (19) eonclue-se

a
x ~~

,i

M
d>-

Para rcsolver pois geralmente a congruencia (19), podcraos sup-

|)or que a , 4; sao primos cntre si , e do mesnio modo a , b.
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A rcsolucao da congruencia (19), on da equacao equivalente

ax

cm que x , y devem ser numeros inteiros , foi primeiro achada j>or

Bachet de Meziriac (Problemes flaisans et delectables 2." edit.). De-

vc-sc a Lagrange (Additions a lalglbre d\Euler) o tcr reparado a

injustica com que os geometras esqueccram aquelle service.

Eider , ignorando sem duvida a descoberta de Bachet , publicou

(Comm. Acad. Petrop. t. yu.J um proccsso, que exigindo as mesmas o-

peracoes que o de Bachet , aprcsenta-se porem de um modo muito

mats natural. E o methodo das indeterminadas
, que se encontra em

quasi todos os tractados elementares de Algebra.

Lagrange (Hist, de £Acad, de Berlin 1767 pag- 175,1 reflcctindo,

que as operacoes do methodo de Euler sao exactamente as prccisas

para dcterminar as differentes reduzidas da fraccao r , ou -
, achou que

%' b
a pcnultima reduzida -t de -

, dava uma solucao da equacao

ax— by «= i 1 ,

donde se concluc f'acilmente a solucao geral de

ax— by= i c.

Poinsot publicou (obra citada) duas solucoes novas da congruencia

ax= t M b ,

as quaes desembaracadas da eleganle representacao geomclrica , que o

author lhes deu, reduzem-se ao seguinte processo pralico. Pelo primeiro

methodo substituem-se successivamente na congruencia precedente todos

os numeros 1 , 2,3, etc. menorcs que b , ate aebar um que satis-

faca. Este processo, considerado coino opcracao arithmetica , nao tem

pois importancia alguma pratica : e apenas uma succcssiva verihea-

cao. O segundo processo , encarado sob o ponto de vista arithmcli-

co , tem decidida utilidade pratica , se lhe tirarmos a forma de cn-

saio successivo , que o author lhe da, para o converter, como abai-

xo faremos , em uma formula directa (*).

() Islo , bem como o quo se segno nialivariumto. as formulas dircctas do rosoluono

das congruencias lincarcs , tiaba sido escripLo antes de vcrmos na 3." edk;ao de Logon-
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Por esse proccsso devem formar-se as potencies suceessivas a

,

a*, a 5
, etc. , tendo o cuidado de substituir a cada uma o seu resi-

duo minimo para o modulo b , ate que sc cbegue a uma poten-

cia

a
a EEilMb,

c entao visivclmcnte sera

x

numero m
,
que indica o numero de opcracoes que se devem effci-

tuar , nunca podcra ser maior que o numero que indica o numero
de numeros menores que b , e primos com elle ; mas este processo ,

(pie tambcm e uma simples verificacao successiva , nao tern vanta-
gem pratica cm relacao ao prccedente quando for m*=*oL

18. Passemos agora a resolvcr directamente a congruencia

(20) ax == c M b

,

em que suppomos a positivo , e a, h primos enire si.

Se houver duas solueoes x\ x", isto e, se tivermos

deduziremos
ax'~c; a.x"ss.c;

a {x"—x') ssO;

logo *•"— *' e divisivel por b, c por conscguinte a formula geral
de todas as solueoes de (20) sera

X =, x' -f- zb ,

sendo s um numero qualquer. Ve-sc por Unto que todas as raizes
de (20) sao congruas para o modulo b , e reciprocamente todos os
numeros eongruos com uma raiz qualquer x' sao tambem raizes. E
como as quanlidades congruas sc podera considerar equivalentes po-
demos dizer que a congruencia (20) tern uma so raiz , ou cscrcver

x= x'Mb
,

dre pag. 199 (pubheaceo que convem noiar, 6 muilo anterior A memoria de Poinsot)uma lormula direcla de rcsolurao
, que coincide com a nossa (21) Feila esta decla

raeao, nao Julgamos necessano allerar a nossa primitive redaceao , onde se cmlem os
desenvelvimentos precisos para se conhecer a vaalagem pratica daqudla formula con-
ra a opimto de Legend™ , que alias allude a pstc mctfa->do muilo concise e inciden-
teraentc.

I ." CLASSE T. T- r. i. \
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proposicao que alias ja demonstramos , porque e eomprcbendida DO que

provamos (§ 6).

Resta pois unicamente dcterminar o valor x'. Como

$ b , , <pb
a = 1 , sera ca = c ;

logo fazendo

ca
,l— \

sera

rt.T EHH C ,

e por conseguinte teremos geralmente

(21)
j;= ca zb.

19. Consideremos agora a equacao do primeiro grau aduas indcter-

minadas , em que a , b sao primos entre si

,

ax -\-hy= c

;

2m
para determinar todos os valores inteiros x, y que lhc satisfazer

podemos sempre suppor que a, b sao positives, para o que bastara

escrever a equacao precedente da seguinte maneira

(22) « (±«) + 6 (±?/) = t'-

Pelo que acima dissemos sera

(23)

e substituindo era (22) , aeba-se

(pb— 1 . ,

x= ca -+- zb ,

(24)
+ y=c \—a%

za ,

valor em que evidentementc a cxpressao fraccionaria se reduz a um

inteiro.

Se resolvessemos primeiramente (22) em relacao a y ,
teriamos

similhantemente
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i a;;
1

(28'

y= cb

a

<Pa— 1

t'b,

a.

Sc quizermos que os valores de
' ± s, ±y tenham uma forma

similhantc
, poderemos fazer

(26)

i ± x~ca -\-zb ;

J j_ ,<Pa—i ,

(_± ?/ = eft -f- s'a ;

para que estes dois valores satisfacam a equacao (22) devemos ler

=') ab= c,

<Pb ,<pa
a -f- ft — I

donde
c [a -t-ft ).-+-(«,•

* ' .

ab

em que a fraccao do scgundo memlffo tera sempre urn valor inteiro

(S i fi )-

Se fizermos

1

=A"
podemos suppor

logo

ab

devcudo entendcr-se que se for N impar , sera ?/==!, SCndo tf tam-
bem impar. Substituindo estes valores em (2(>) c rcduwndo , achare-

a* b 1.9*

ffiQS

+ X= c
ft
r
"-+-t

i!/= r
-

2 a

ft — o/

ub ;

2ft
wa.

i *
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20. As formulas (23 , 24) que nos dao a resolucao da equacao

(22) , devcm transformar-se do seguintc modo para vantagcm da ap-

plicaeao numerica.

Dcsi°-neinos por [a Jo residuo minimo de a para o mo-

dulo b : em logar dessas formulas escrevercmos

i x= c [a
<p*—-1-,

H-aft;

(27)

±y= c
1 — a \a

(pb—i^

— za.

Com effeito reconhece-se primciramente , que a fraccao que entra

no valor de ±y da urn numero inteiro , porquanto nao fizemos mais

que supprimir no numerador correspondente em (24) urn multiplo

de b.

Em segundo logar e facil de vcrilicar, que os valores (27), substi-

tuidos em (22) , tornam idcntica essa equacao.

Quando sc tratar simplesmente de resolver a congruencia

ax~c Mb ,

sendo a positivo ,
podemos tambem calcular simplesmente o valor geral

#s c o
tb—U

e por isso tambem para resolver a equacao (22) podemos calcular o va-

lor geral de

+ x c a
b— i.

zb ,

e deduzir o de y pela substituicao do valor precedente em (22).

Na applicacao a qualquer exemplo numerico sera mui facil de re-

conhecer, que ocalculo de [/
6_1

] 4 extremamente simples, advertindo

que em geral

£
fl
,+,+-*fi...] —

[[
a p] [

a *] [a'] [«*]...] , e
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Siip]M)nhamos vg. que e proposta a equaeao

&1«-Hl9yi»-I81;

x= [181] [31
|

,7 M 19,

seil0[J2] 17
,

logo

e teremos

f I21«« + » == 12 [I44j
a= 12 [1 if= 12 [121

|

4= 12 |7|
4 s- 12 [49]

a

== 12 [llf= 12. 7=-7X7s- 11= 8,

a= 80 == 4, oo a-= 4 -(- 1 9 s ,

valor que substituido na ctpiacSo proposta da

181— 31a n 10— 31.E»— «- -94-—— = 3-31.-.

Se nos fosse dada a equaeao

37a- 4- 48 y -=200,

«/b [200] [48
SB

] M 37= 15
[
14'"}.

Ora empregando por simplicidadc o signal = em vez de se, teremos

ll 5U= llMl sa =llM21 ,«==ll 3 .10 U! ==ll 3 .1008

= ll 3.[._ll]»=n s
.1i",

liM— 11*. sera ll»=li 1
':

Lt"-ailMl*«tf«tl'«lfx— 11—— 10,

terkudos

e eotno se achou

logo

e por eonseguinte

y~— 150=— 2= 35,

e pela substituioHo na equaeao dada teremos o valor eorrespondente dc i.
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21. Polos exemplos precedentcs e facil do reconhecer as simplifica-

coes, que se efieituam na applicaeao numerica das nossas formulas, de-

compondo sempre as potencias a reduzir em productos dc potencias 2°,

c introduzindo no calculo os residuos ncgativos. Ve-sc que sc torn a

cxecutar uma serie de opcracoes todas similhantes; c se o proccsso do

calculo se indica com clarcza, frequcntcmente se observa, que os rcsul-

tados, que se tem a oblcr, jd se acham cxplicitamente indicados nas an-

teriores opcracoes.

Se compararmos cste methodo com o de Eulcr, ou com o de La-

grange, achar-se-ha, sem duvida, que o primeiro e mais simples, sobre

tudo attendendo a que a facilidade de cxecucao de um proccsso arithme-

tico qualquer, consiste particularmente na analogia e simplicidadc das

opcracoes que sc tem a effcituar, qualidades que seguramcnte serao reco-

nbccidas no methodo exposto.

Se compararmos cste methodo com o proccsso de Poinsot, ver-se-ha

que neste ultimo sera nccessario em geral effeituar uma scric dc opera-

roes muitissimo mais longa, pois sc tem a ealcular os residuos succcs-

sivos a, a"
2

, a 5
, etc. ate chegar a

<r 1 M b,

ao passo que nas formulas directas acima transcriptas chega-se mui ra-

pidamente a preencher o valor m— i= yb— 1.

E verdade que no methodo exposto rcqucr-se, (|ue seja conhecida

lima das funccocs yb, ®a, o que poderia oflcrecer alguma difliculdade, se

a determinacao dos factores primes de a, ou de b, nao podesse scr feita

pelas regras simples que se usam na arithmetics. Entao podcriamos re-

correr a taboa dos numeros primos, e sc a, ou b se nao achasscm nclla,

determinariamos os divisorcs primos dc um desscs numeros.

Em taes casos innegavelmcnte seria mais simples empregar o me-

thodo dc Euler, ou o de Lagrange. Mas entao mesmo sempre sera facil

fazer depender a rcsolucao dc

a(±x)-hb(±y)= e

da rcsolucao dc uma congruencia, para cujo modulo p conhecamos im-

mediatamente o valor <pp.

Com effeito, supp>ndo a^>b, a*—bq-Jrr s sendo r positivo e <J?,

teremos



donde

remos
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c— r( + x)
:?/= + '/

•*'

c— r :±x)=bz.

Se yr ainda nao e eonhceido, procedendo similhanteinente aeha-

X3M q'*+ c— r i

c assim por diante ate achar urn res*© p, tjiie nos de faciltnente
?jd. Re-

solveremos pois a ultima cquacao pelas nossas formulas, e faremos a
substituieao successiva nas equacoes preeedentes.

22. Se tivessemos a rcsolver a congruencia

(28) ax -by ez ikMp,

devercmos suppor que nao ha divisor algum de p, que o seja tambem de
todos os coefficientes do primeiro membro; alias /• tambem seria divisive!
por esse numcro, uma vez que a congruencia seja possivel; por eonsc-
guinte dividindo-a toda, e o modulo, pclo maior divisor comnmin entrc p,
e os eoeflieicntes a, b, c, etc., obtercmos uma nova congruencia cm que
se dara a circumstancia, que a principio supposemos.

Ncsta hypothese escolha-sc urn coefficiente a primo com p, deduzi-
remos immediatamente de (28'7

(29) #== la
,<?/>--

r

[k— by— a -etc.);

de maneira que para quaesqucr valores de y, z, etc. tercmos os valores
inteiros correspondentes de x.

Se porem fosse ncccssario obter .-/; em funccao das outras incognitas,
na hypothese de haver um maximo divisor //> 1 cnlre a e p, eomeca-
riamos resolvendo a congruencia

(30) by-j-cz-j sskMi,

e achado, por uma formula similhante a (29). o valor geral de uma das
incognitas espresso nas outras, .(28) mudar-sc-hia em
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a k— by— cz — clc. p
_

_ x== in ,

d d a

e como -, ? sao primos entre si, obleriamos hnalmente

d a

:«[gF'] x-
ft— fcy— ez— etc.

Por meio deste processo poder-se-hia sempre achar cm (30) yg. o

valor de z expresso emy mesmo quando c, e? tivessem divisor

commum.
23. Se houvesse muitas congruencias como (28), mas cm numcro

menor que o das incognitas x, y, z, etc. , obteriamos pela eliminacao

(31) a'x -+- b'y -f- c' ^m'Mp,

em que teriamos de menos tantas incognitas quantas as congruencias

dadas menos uma. De (31) deduziriamos x expresso cm y, S, etc., c sub-

stituindo esse valor na eongruencia precedentemente obtida, em que aleui

de x, y, z, etc. entrasse outra incognita u, teriamos o valor desla, e

assim por diantc.

24. Supponhamos agora que tcmos a achar os valorcs de x, que sa-

lisfazem 4s congruencias
I ax^EEaMA;

(32)
Icx^y M C;

sendo A, B, C, etc. primos entre si.

Para que ellas sejam possiveis 6 neccssario, que sc vg. na primeira

a A tiverem urn divisor, esse divida tambem a; e similhantemente nas

outras congruencias. Logo cm qualquer dcllas podemos suppor que o

coefficiente do primelro tcrmo e primo com o modulo.

F tambem faeil de ver, que todos os valores de x serao congruos

para o modulo composto N— ABC..., por quanto sendo x x" d.ias

solucoes, pela primeira eongruencia sera *'— x" divisivcl por A; e pela*
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seguintcs assa diffcrenea tera tambem os divisores B, C, etc. ; logo sera

divisivel por N.

As formulas dircctas que acima demos para a rcsolucao dc qualqucr

das congruencias (32), conduzir-nos-hao faeilmente a estabelecer o valor

geral de x, que deve satisfazer ao systema (32). Com cfieito teremos

rN/ Nwa—ii rN / N\<pn—r\ rjv/ N\fG—r\
(33) —.[!(.j) J+*b(»j) Hj(.; J+-MA--

Para verificar a exactidao da formula (33), vejamos como clla satisfaz

vg. a primeira das congruencias (32).

Como os tcrmos do valor de x, que seguem o primeiro. slo todos

divisiveis por A, para fazer a substituicao dc x naquclla congruencia

basta suppor

Nf N\<?a~-i

sera pois cm relacao ao modulo A

ax= a a
a)

Similhantemente se prova, que (33) satisfaz as outras congruencias

do grupo (32).

25. Em vez da formula (33) podemos empregar outra, que pareeera

mais simples. Tomcm-sc os numcros q, r, s, etc. , taes que

(34)

N N N

^I+r I+ 'c
ctc ' ** *

M N'

congruencia possivel (§ 22), e sera

(35) X: q-a \Tl$B
r

l\+yUi<?c-l '\

n C

pois que vg. para que cste valor satisfaca a primeira das congruen-

cias (32), basta verificar

(36)

\ ,' CLASSE 1. 1. P. I.
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.<? i. N
IMA, e }-:si,

pela condieao (34), o valor (36) da

ax ==:&.•

Podemos, por simplicidade, fazer q= r= s== etc. , islo e, em yez

da condicao (34), satisfazcr a

\N N N
4l+ /7

+^+ etc - 1 1 M N,

congruencia possivcl, por ser o cocfliciente de q primo com N. A for-

mula (35) muda-se pois em

(37) .-.,g«^i- ,

]-*-i5,5ft'^
r
|+yi; c I

Suppondo a= b= c= ---=\, a formula precedente rcduz-se a

(38)

N N N
x^ac/.q —+ (iq 7;+ y q ~ -H etc.

Esta formula e analoga ao processo de Gauss (obra eitada § 36) para

rcsolver as congruencias, cujos modulos sao todos primes entre si,

XE=a MA, asssfiMB, asyMC, etc.,

por quanto esse processo reduz-se a dctcrminar os numeros <x, p, y,

etc., laes que

X'==WA; p'z=iMB.; y'slMt'; etc.

N H
M-; S'sflM-; 7'==0MC; etc.

A If

e cnlao sera

X == a y. + f3(j'-|-y/-f-ctc. MiV.
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26. As formulas dircctas (33, 35, 37, 38) de resolucao das congruen-

cias (32) tern, particularmente sobre os processos numerieos, a vantagem
de se prcstarem com notavcl facilidade para a solucao d'uma scrie de
problemas, em qvic so devam variar a, /3, y, etc.

A formula (38), rcduzindo o segundo menibro ao sou residue mi-
nirno para o modulo N, dar-nos-ba vg. todos os numeros menorcs que
esse, e primos com elle

;
para o que basta substituir todos os systemas

a, (Z, y, etc.
i em que estcs numeros scjam respectivamente menorcs que

A, B, C, etc. , e primos coin elles. Com effeito qualqucr numero primo
com N deve dar para o modulo A um residue a primo com elk:

; para B
urn rcsiduo /3 primo com elle, etc. A formula dada por Poinsot para re-

presentar todos os numeros menorcs que A7

, e primos com elle (memoria
citada, pag. 43), que equivale a

;ss') XI
N N N

i « —• -f- S (->"+ etc.

tern, relativamente ;i nossa, a desvantagem de que para um systema

qualqucr de residuos a, (1, y, etc. relativos aos modulos A, B, C, etc.

,

essa formula nao da um numero x a (pie eflectivamente corrcspondam
esses residuos.

27. Principalmente quando for consideravel o numero das congruen-
cias (32), sera para o calculo numerico incontestavelmcnte mais vanta-

josa, que as precedentes, a formida que passaremos a deduzir. Multipli-

N N N
cando ordenadamente essas congruencias por — , — , — , etc. , e sommando

os resultados obtem-se

A' B

i N N It \
\" V v

(38") (a- + b - H- c -+ etc.

)

x=«^+ (3

-

'-f y

-

4- etc. M AT
.

Ora qualquer valor de x que resolve esta congruencia, que alias e sempre
|)ossivel, satisfaz taiubem ao grupo (32); por exemplo, a primeira destas

congruencias e satisfeita por esse valor, porque de (38") conclue-se

Y A"
a -TX^—at -MA,

A A

N
e como — e primo com J, teremos

A

ax=~a>;

a *



32 MEMORIAS DA ACADEMIA REAL

logo sera expressao geral das raizes de (32) o valor de x deduzido de

(38"), isto e,

17 ^ L
N N

c — -+- etc.
c

?>.v—

i

TV N N
«-j+ p-H-y--f-etc.jMiV.

formula que comprehende a (38), quando supposermos a=£=c=-"=l.
28. Supponhamos agora que nao sao primos entre si todos os mo-

dulos das congruencias (32). Decomponham-se J, B, C, etc. nos sens

divisores primos, isto e, scja vg. A= ntnp. .
. ; a primeira das con-

gruencias (32) pode scr substituida por

(39) ax^aMm1'
;

a x= a. M y

;

Decomponham-sc similhantementc as outras congruencias (32); se

nas que resultarcm apparecer vg.

(iO) IxssfiMn?';

c for ,a'= >/x, deduz-se de (39) e (40) a congruencia de condieao

(41) 0*
(fmr

=.aa Mo/

a qual sc niio tiver logar, e impossivel o grupo (32).

Satisfeita (41), bastard cm vez de (39, 40) rcsolvcr unicamente a

ultima. Logo todas as k congruencias, (pie apparecerem na decomposieao

de (32), refcridas a modulos potencias de m, cquivalem aquella dessas

congruencias, cujo modulo for a maxima potencia de m, e havera k— 1

congruencias de condieao para que o grupo (32) seja possivel. Similban-

temente acontecera cm relacao .1s outras congruencias componcntas refe-

ridas a potencias de outro numero primo n, ou p, etc. Todas cstas com-

ponentes ficarao desse modo rcduzidas a um grupo, cujos modulos serao

todos primos entre si; e dessas as que procedem da mesma congruen-

cia (32), evidentemente se reduzem a uma so, cujo modulo e o producto

dos modulos de todas ellas.
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RESOLUCAO DA CONGRUENCIA X s S 1 PAIU UM MODULO I'RIMO.

29. Para os principios que temos a estabclecer ncste capitulo, con-

vcm-nos dcmonstrar a seguintc proposicao.

Sendo y, y' priinos com p numcro qualqucr, c a. o maior divisor

commum entre J, e B, se p dividir y*— y'«, dividira tambem os dois

binomios y
A— y'

A
, if—y

,Ji

; e reciprocamente.

A proposicao dirccta prova-sc immediatamente, pois que vg.

Para dcmonstrar a proposicao reciproca, supponhamos A^>B; acha-

rcmos pcla divisao

logo, sep dividir os binomios y* //''•//— '/"• dividing y
4'*—-y"-*;
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e por conseguinte tambcm y
A -2/1 y\J— mB

, sendo

mB o maior multiplo do B contido em A. Ve-sc pois que scp divide os dois

primeiros binomios, divide y
r—if, em que r e o rcsto <C^da divisao

de A por B. Similhantemente p sera divisor dc y
r '— y

,r
', em que r -e

o resto da divisao de B por /•, e assim por diante: logo linalmcnte p di-

vidira y
a— y' a , em que a e o maior divisor eommum entre A, c B.

Da proposicao demonstrada se conclue, que os dois binomios rela-

tives aos expoentes A, B nao podem ser simultancamente divisiveis porp,

uma vez que esses expoentes sejam primps entre si, e y, y' incongruos

para o modulo p; por quanto sendo entao a= l, y"— y' a nao e divi-

sivel por p.

30. Consideremos agora a congruencia

(42) xr IMp,

em que suppomos p primo. As suas p— 1 raizes propriameiilc ditas

serao (§ 11) os numeros

1, 2,3, ...p-\.

Se pore'm nos lor dada a congruencia

as suas raizes achar-se-bao comprehendidas entre aquclles numeros. Digo

agora que estas raizes sao exactamente as da congruencia

,y-=
1,

em que p' e o maior divisor eommum entre s, e p— 1

.

Com efleito, qualquer raiz a dcsla fez

logo (§ 29)

a'UlsO;

a s __ 1 h= ;

reciprocamente verilicando-se esta ultima, como e tambem

conclue-se (§ 29)
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cm quo <x , ft , y , etc. nao serao todos simultaneamcnte zero. Suppondo

pois quo vg. a! nao e zero, e elevando cssa congruencia a potencia

. , acharemosq r s

x' I,

a qual satisfara ainda a raiz supposta nao primitiva.

Logo o numero das raizes prirnitivas de (41) sera obtido, tirando

do numero p' das suas raizes o numero das que perteneem a congruencia

do gniu — ; tirando das reslantcs o numero das que perteneem a eon-

x - pi

gruencia do gniu — ; depois o numero das perteneentes a congruencia do

P
'

r
,t

gniu — , etc.

Em conscqueneia dislo reeonheec-se i mined iatamente, que o numero

das raizes prirnitivas sera dado pcla formula (10)

(«) + »s-^s[i-'
g
]'ci- r][4~,]

,

.r"

na qual vg. o symbolo ^iS
1
e o numero de raizes de

» — I 3 y

X i;

tyS. r
sendo o numero das raizes communs a esta congruencia e a

a fl — 1 y

X 2= 1 ,

sera o numero de raizes da congruencia do gniu q
a
~

r s
7

. . . , e

assim por diante. Teremos pois

P
1 p' p' p'

tyS=p; <^S,
I

=—
; tySr=— ; etc. <j;S, .,.= — , etc. tySs, r,,= -

, etc.
qrs

logo (45) niuda-se em

1\ / 1-- ....+ '-'s-Ai'-vv-m

isto o, seni ypl o numero das raizes prirnitivas de (44).

1
." OXASSE T. I. P« i. 6
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a scnc
a, a2

, a3
. . . a",

conteni n raizes distinctas de (4.3).

O numero n seni sempre divisor de p' (§ 13).

33. Qualquer congruencia (43) lem sempre urn numcro de raizes

primitivas reprcsentado por fp
1
.

Esta bella propricdade dcscobcrta por Laml>ert (Acta eruditorum,

1769), foi primeiro demonslrada por Euler (Coram, nov. Acad. Petrop. ,

T. xvni, pag. 85). Gauss reconheccndo que essa demonstracao nao era

absolutamcnte rigorosa, publicou (obra citada, §§ 53, 54, 55) duas de-

monstrates inteiramente isentas de toda a objeccao.

A demonstracao de Legcndre (obra citada, T. n, pag. 16) e analoga

a ultima das demonstracoes de Euler, de que fallamos (§ 9), e tem o

mesmo defeito, que Poinsot reconheccu naquell'outra. Poinsot (mcmoria

citada) deu ainda duas outras demonstracoes, a primeira fundada em uma

induccao pouco evidente, e outra summamente simples, em que demon-

strando previamcnte a existencia de uma raiz primitiva, conclue dahi

a existencia de yp' raizes dcssa classe, simpliiicando a demonstracao que

da ultima proposicao deu Gauss (Disq. Arith. % 53, 1.°). Serrct (Cours

d Algebra Superkure, pag. 316) demonstrou tambem o mesmo theorema,

aproveitando o processo primeiro indicado pop Gauss, que faz dcpender

as raizes da congruencia do grau p'= q r p s
7

... (sendo q, r, s, .
.

primos entre si) de outras corrcspondentes aos graus q , r , s , etc.
t

processo cm que tambem se funda a segunda demonstracao de Poinsot.

Apezar da existencia desses numerosos e importantes trabalbos, acre-

ditamos que poderiio sofl'rer a comparacao com ellcs as duas demonstra-

coes, que passamos a expor.

A primeira dellas fornecer-nos-ba uma nova applicacao da for-

mula (10).

Qualquer raiz nao primitiva de

(44) «'si.

em que jp'= q r^ s
7

. . . sera raiz de

a — ix' R -- y — y
1

:' = 1

,
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em quo a, fs', y , etc. nao serao todos simultaneamente zero. Suppondo
pois que vg. a nao e zero, e elevando essa congruencia a potencia
*'~i 0' y ,

q is..., acharemos

X'
. a — i yP s y

u

a qua! satisfara ainda a raiz supposta nao primitiva.

Logo o numero das raizes primitivas de (44) sera obtido, tirando

do numero p' das suas raizes o numero das que pcrteneem a congruencia
pi

do grj$u — ; tirando das restantes o numero das que pcrteneem a con-
q P 1

gruencia do grau — ; depois o numero das pertenccntes a congruencia do

grau — , etc.

Em consequencia disto reeonbeec-sc i mined iatamente, que o numero
das raizes primitivas sera dado pcla formula (10)

(*8) * ij-i'i[ii^
,

|i*J.
f
][iii

,

j.;';;

na qua] vg. o symbolo ipS
H
e o numero dc raizes de

B— I fl y

X ealj

§StiT sendo o numero das raizes coinmuns a esta congruencia e a

a fl — 1 y
q r •«'...

X 1,

seni o numero de raizes da congruencia do grau q
a

r '

s
y

.

nssiin por diante. Tcremos pois

<lS= p>; (f.Sf—y; + Sr
=L

; etc. ^5 ?„

logo (45) muda-se em

' 5=''(' -;)('-

islo e, sera fpl o numero das raizes primitivas de (44)'.

1
." CLASSE T. I. P< i-

V „ /'— , etc. <p A r ,
, as , etc.

qr 7 " qrs

1 __
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Esta demonstracao Icria logar ainda, se fosse p'= q nunicro prime

Entao todas as raizes seriarn primitivas, a excepeao de 1 raiz unica de

1,

cujo grau seria o unico divisor de p' menor que esle mimero.

34. A segunda demonstracao tcra a vantagem de nos conduzir ao

elegante proccsso de Gauss acima mencionado; processo que deduzircmos

das scguintes proposieoes:

Se for p'= AB, sendo A, B primos entre si, e se representarmos

respectivamente por y, y' duas raizes de

(46) o'asi, ttPssti,

sera sempre:

1." yy' uina raiz de (44); pois que de

conclue-se

/s=l, ?/ 1,

,/*==l, y'^^i, {yy<Y*->

2.° Todos os productos yy' serao raizes distinctas, toinando para

y, y' todas as raizes das duas congruencias (46). "Com eflcito, suppondo

concluiriamos

e coino

sen a

in as e

yy'^y, ?//»

fyls -

,ji> .

u ..is
y, i y,

y;

i/"= i|/, ou y" B _
0;

tf— yfsaO,

e esta eongruencia nao pode subsist ir com a precedence (§ 29), visto que

A, B sao entre si primos, e y, y t
incongruos para o modulo p. Logo os

AXB=p' productos yy' dao exactamente todas as p' raizes de (44).

,3.° As raizes primitivas de (44) serao dadas por todos os produ-

ctos yt/ , cujos faetores forcm am bos raizes primitivas das congruencias
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corrcspondenl.es. Nest a hypothcse, se fosse possivel que ////' nao fosse raiz

primitiva de

seria necessariamcnte raiz d'outra congruencia

xm= 1

,

em que m<iAB; sendo pois Z) o maximo divisor comnmm cntrc AB,
e w, a dita raiz satisfaria a

,1 B
em que Z>= — . — , sendo r/, </' divisores dc A, e dc 2?, os quaes nao pode-

riani ser simultaneamenle iguaes a unidade. Suppondo portanto r/> 1 , y//
satisfaria a congruencia

e como

concluir-se-hia

(46')

X'' EESI,

y
d'~i,

contra a hypothese. Ileeiprocamente, se unia das raizes //, ?/', vg. a pri-

raeira, nao fosse raiz primitiva da congruencia correspondent e, isto e, se

se verificasse a congruencia (46'), seguir-sc-hia

e como

aehariamos (inalmente

1,

B . _
J <t

1.

A

isto e, t/u
1

nao seria raiz primitiva de (41'
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Seguc-se do que aeabamos de expor, que designando pcla earaetc-

ristica <\i o numero de raizes primitivas, que correspondent a uma con-

gruencia dc qualquer grau divisor de p— 1 , teremos

^p'= ^AB= ^AX^B.

De maneira que se forem q, r, s, etc. os f'aetores primes de p', isto e,

/ a
p =q r s . . . , sera

Ora na congruencia do grau vg. q
a visivelmente sao raizes nao pri-

mitivas as q'~ l raizes da congruencia do grau q
a ~ l

; logo

, u a a— I a , 3 B
,

tyq —q — q ==S>§ .' <£' =s 9 r >
clc -

e por eonscguinte

P-
i>l

J
'— r

f
f
l Xy» Xcps •

• :Cpp.

35. Por um modo inteiramente analogo ao que ultimamente se cra-

pregou para achar o numero das raizes primitivas da congruencia do

grau p'm-q'r s
7
... , se concluira, que se reprcscntarmos por y,y'

',if',

etc. um systema de raizes que respectivamente pcrtencam as congruencias

a B y

(47) i 1 ; x eee 1 ; x 1;

1." producto yy'y" • • • sera raiz de (44).

2.° Os p productos yy'y" . • • fbrmados por todas as combinacocs

das raizes das congruencias (47) sao todos distinctos, isto e, incongruos

para o modulo p, e por eonsequencia representain todos as raizes de (44).

3.° As raizes primitivas de (44) serao dadas por todos os produ-

ctos yy'y" etc., cujos factores forem todos raizes primitivas das con-

gruencias corrcspondentes : e por tanto as raizes nao primitivas de (44)

serao dadas por aquellcs productos em que um, ou mais factores forem

raizes nao primitivas das congruencias corrcspondentes.

36. methodo mais simples para determinar as raizes de

(47') x'' 1,
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cm que so suppoe p'<p— I, e divisor dcste ultimo numcro, eousiste

em procurer nas taboas, que dao as raizes primitivas dos numeros primos.

uma raiz p qualquer de p, e entao suppondo p— [=p'pn serao raizes

da congruencia precedente

(48) [p*j. [/
r;
j. \m> •••

b'"'\ *,

que serao todas distinctas, isto e, incongruas para o modulo p (<K 15).

Entre cstas raizes serao primitivas da congruencia dada aquellas, em
cujo expoente np, for n primo com p'; por quanta se ncssa hypothese

podesse a raiz correspondcutc ser primitiva da congruencia

„f".
1,

em que p" c divisor de a?',, teriamos

p'W'sl,

donde', por ser p raiz primitiva dejp, scria (§ 13)

nPiP (p 1 ), OU up"= zp';

c como n e primo com p', este dividiria p", o que e impossivcl.

Tambem se ve claramente que se n tiver com p' o divisor commum
c/>l, sera p"*1 raiz de

isto e, (/''' nao sera raiz primitiva da congruencia do grau p.
numcro das raizes primitivas dadas pela formula p"'\ em que n

e primo com p ,
e pois

fp', como precedentcmente tinhamos demonstrado.

Sep' e utn numero primo, todas as raizes (48), a excepcao da ultima,

sao raizes primitivas da congruencia (47'), e por conseguinte nesse caso

qualquer mirncro p, cuja potcneia p, for incongrua com 1 , dara pelas suas

potencias successivas todas as raizes.

Sep'—p— li as raizes da congruencia (47') sao

P' LP of 1,

C serao primitivas todas a([uellas, cujo expoente for primo com p— I.
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37. Quando p' for primo, em vez dc representor as p — 1 raizes

primitivas de (47') pela progressao

r, r
9

, r
5

,

rt'-~ '

(49)

(Mil que r e uma raiz primitiva qual(|ucr dcssa eongruencia, podemos

exprimi-las por uma serie, em que cada termo seja a mesma potencia do

termo preccdente, isto e, como lodos os numcros

1, 2, 3, ... //— 1,

sao dados pelos residuos relative* ao modulo p' da serie

a, a
2

, «t\ ... a f'—i

em que a e quakjuer raiz primitiva de

^'-'s-lMj)',

a serie (49) equivalent a

i 5
a a m

r , r , r ,

38. Se tivermos a resolver a eongruencia

(50)
a/sei,

sendo p = ^#C . . . , e A, B, C, etc. numeros quaesquer, mas primos

entre si, e se conheeermos os numeros r, rr ru , etc., (pie sejam respc-

ctivamente raizes primitivas dc

efaM-; stm-U <=1; etc.;

asp' raizes de (50) scrao dadas (§§ 34, 35) pelos p' termos de

(
l+r+r^...^ !)(l+r,+r;+ ...r

]

B- ,)(i+r
ll

+r;+...r;;-- 1
]...

isto e, sendo p raiz primitiva de (50), todos os termos da serie

2 ,3 ,
p'

P» P I P » • •

P

serao dados por todos os divisorcs do producto r
J

r,
B
/,/'...
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IV

DETEROTIUCAO DIRECTA DAS RAIZSS PRIM1TJTAS DOS NUMEROS PRIMOS.

39. A resolueao indieada (§ 3.6) suppoe, que; se possue uina taboa
das raizes primitivas dos immeros primos. Ensinarcmos agora o modo
de construir essa taboa, isto e, dc determinar todas as raizes primitivas
de um numcro primo qualquer p.

Sendo J, B, C, etc. os factores primos de p— 1 . isto e, suppondo

p—[=Aa
lfc7

...,

poderiamos resoiver a qucstao, exeluindo sueeessivamento de serie

2, 3, 4, 8, ... p— 1

todos OS immeros, (pie satisfazem a alguma das eongruencias

51

V -I

SB si Up; x si; ,r
'

1
; He.
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Logo que achasscmos urn numcro, que nao satishzcssc a nenhuma

dessas congruencias, scria esse uma raiz primitiva, que, eleyada succes-

sivamente as ? (_p
— 1)— 1 potencias compctcntcs, daria todas as outras

raizes primitives.

Este processo scria o mais simples, sc encontrassemos uma raiz pri-

mitiva, depois de urn pcqueno numero de exclusocs: por quanto as ven-

ficacoes que tem a fazcr-sc nas congruencias precedences, cflcituam-se

com bastante rapidez (§ 20), e os residues de potencias achados na ven-

iicacao de uma das congruencias, servem para facilitar o calculo relative

as outras.

Mas como effectivamente podcria acontecer que vcnlicassemos/>— i

rJp— \) dos numcros
ljP

^ 2, 3, \...p—i,

cxporemos outro processo, que evitara sempre essa longa serie de ten-

tat ivas.

Como v le sempre urn numcro par, se lorem Ji, C, U, etc., os

seus divisores primos differences de 2, podemos supper

p— t= 2° ifC7 //••;

as raizes primitivas serao as que nao satisfazem a alguma das con-

gruencias

r

(52) x
r=lM P ; x

B"mU '*
f sii x iM si; etc.

Se representarmos por r qualquer raiz primitiva de p, todos os nu-

mcros que satisfazem a primcira congruencia serao congruos com uma

potenciaV", isto e, serao residuos quadratkos ; os numcros que Batista-

zem a segunda, serao congruos com r*
u

, isto e, serao residues potencias

B e similhantemente para as congruencias seguinles.

Teremos pois todas as raizes primitivas da segumtc mancira :

l.° Excluindo da serie

t, 2, 3, ... p—

1

p-1
todos os residuos quadraticos, cujo numero e— ,

que designa o numero

de raizes da primcira das congruencias (52).
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If i

2. Dos —-— numeros rcsta rites devem exeluir-se os quo sao resi-

dues potencias B; e como cstcs tern a forma r
,B

, cm que q
P — t

1—1
impar, o riumero das cxclusoes sera , e por conseguinte restarao (p— 1

t\/. i\
2 "

1— t. I numeros.

3, Dcstes exeluir-se-hao os fjue sito residuos potencias C; c como

esses tern a forma r'
c

, em que s <[ , nao e divisivel por 2, nem por

B; par conseguinte (10) sera —— ( 1
—

-) M— ) o numero de valo-

res de s, e o destas ultimas cxclusoes. Restarao pois (p
— 1) (l

J

C
1—

~b) (
l—

^)
numer08-

\.° Proseguiremos na cxclusao dos residuos de potencias relativas

a todos os outros factores primos de p— 1 , e finda essa cxclusao, tcr-

nos-ha restado o numero

B)( i
—

u !)'(«-
i

? (p-1)

de numeros nao excluidos, que serao as raizes primitivas que procurava-

mos. Este processo, como se ve, da-nos tambem outra demonstracao do
numero das raizes primitivas.

40. Resta-nos indicar o modo mais simples de efTeituar estas exelu-

soes successivas.

Para ter os residuos quadraticos, que se devem excluir, basta qua-

i
p— i

drar os ——— numeros

1. 2. 3, ...
p— i

por quanto todos dies d;Io residuos divcrsos. Com efleito, representando /'.

f-\-g dois desses numeros. sera

producto que nao p6de ser divisivel por ;>, pois

I •' CLASSE T. I. T. I. ?
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9 , f-hf+g<p

loo-o (/+ U* f serao incongruos. A cada termo/ da aerie prccedente

co^respondera porem, no scu prolongamento, outro tcrmo p—/, que

yisivelmentc dara o mesmo residuo quadratics que/.

Feita pois a exclusao dos residues quadrat icos, supponhamos que

p— 1

licaram os -—— numeros

(53)
rt

>
6

>
c
>

(/
>

•••

Para destcs excluir os residues potencias B, tome-se entre elles urn

numero m, <pie nao salisfaea a eongruencia

(54)
>i i)= lMp;

essa determinacao nao sera difficil, por quanto no easo mais dcsfavoravcl.

isto e, suppondo que se escolhiain successivamcntc na serie (53) todos os

numeros que sao raizes de (54), esses numeros tendo a forma p', em

que P
rcprescnta uma raiz ])rimitiva dessa eongruencia, sera B o maior

numero dc valores que tera /, e por eonscguinte o maximo numero de

ensaios infructuosos ; e em cada urn dcllcs so tcmos a determiner os rcsi-

duos de potencias B, pois ja possuimos todos os residuos quadrat.eos dos

numeros (53). E mesmo so teremos a calcular potencias B— 2, v.sto

que sendo m uin numero da serie

% 3,

ja conheccmos o sen residuo quadratico.

Podiamos tambera cscolher m entre os numeros da serie precedente,

sem que por isso o calculo fosse mais longo, pois que sendo

«..« i

.

== (x".— 1)[x B +-i }*s0,

e procurando numero m, cujo residuo potcneia B nao i I, nem — J.

nuQca tcriamos a'clTcituar mais dc /Mentativas.

N3o sendo pois

m
1 n

,

-1,
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seia n minimo nunicro, que fea

m'f' i:

torne-se na aerie (53) iim numero qualquer a~r', reprcsentando aincla r

unia raiz primitive dejt); forme-se a serie cle rcsiduos

(55) a", a
Bm iB

, asm">, «V\ ... o»m"<— ";

estes rcsiduos tendo todos a forma t*
M+tk

, sao contidos cm (53), ainda

qtie scja iB-\- 2//>/>— 1; e scndo todos potencies B, devem ser ex-

cluidos da mesma serie; demais silo todos distinctos, pois se fosse

a
n
m"-''

n ^an m -'\

sendo s> q, concluiriamos

m»(»-?) g===
\

l\ l

o que i impossivel, pois s— Q<Cn.

Se for n menor que (p — i) (1

—

~) „. numero dos rcsiduos po-

tencies B contidos em (53), dos numcros que restam ncssa serie, depois

de feita a exchisao proeedentc, tonie-se vg. //', e forme-sc a serie

b\ HmMi b"m*\ ... 6
fl ,»•'"—",

cujos termos sslo lodos ineongruos com os de (55); |ior quanto se fosse

b*miS'&zaBmaB 's=-aBm* B t'+"\

concluir-se-hia

c porlanto m seria mn dos rcsiduos ja excluidos, contra a hvpolhese.

numero adoptado b fara pois cxcluir outros n termos de (53).

Se 2;/-<(p— 1) (
1—

-J
-, outro numero dos restantes em (5;>)

produziru n novas exelusoes ncssa serie. Continuaremos pois simillianle-

1 \ i

nle ate sercm excluidos de (53) todos os (p— !) (
1 — -

) ,
rcsiduosUK

/ «
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potencias B. Este processo demoustra-nos pois que o dito numero de re-

siduos e scmpre multiplo de n, o que alias se poderia provar a prioii.

(1 \

1 — -
j

i
-

(56)

numeros

a', V, c>, d',

dos quaes deveuios exeluir os rcsiduos potencias C.

Se m satisfizer a eongruencia

;f
A BC f

proeurarenios em (56) outro numero ///', que nao tenha essa propriedade.

numero de ensaios infructuosos nunca excedcria (B— 1) C, pois

sendo p
qualquer raiz primitiva da congruencia prccedente, em (56) con-

tem-se, quando muito, as raizes p', em que s<C2BC e primo com 2, e

com B.

Achado esse numero m' , e sendo n' o menor numero, que fat

TO
I'lIICn' u

os n residuos potencias C

a'
c

, a
lcm,iBC

, a'V c
,

•Wr>'-v,

tendo todos a forma r
,c +i-* B £

f em que j'$
pr imo com 2, e com B, serao

conlidos na serie (56), ainda que seja iC-+-q*2£Op— \ ' demais sao

todos incongruos; togo darao nessa serie n' cxclusoes de potencias (,'. E

se n', que dcve ser divisor de

(*-?)« l)-('-i)
1

numero total dos residuos, que temos a exeluir, nao for igual a esse nu-

mero, com outro numero U restante em (56) formaremos n' novas exclu-

sdes, e assim por diante ate exhaurir todos os residuos potencias C.

Excluiremos depots similhantemente os residuos potencias D, deter-

minando urn numcro m'\ que nao satisfaca a

s SCO _~i,
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nao podendo nonca o nuinero de ensaios infructuosos oxeedor a (B 1»

(C-l)D.
For urn analogo processo excluiriarnos os residues relativos a poten-

cias designadas pclos outros factorcs prinios de (©— I), com a exce-
pg3o que abaixo indicaremos (§ 42).

\\. O numcro de ensaios infructuosos para a deterrninacao das nu-
merps m, m', m", etc. Heard muito abaixo dos maxima, que acima indi-

camos, cxeluindo da verifieacao nao so os numeros productos de factores
primos ja verilicados, mas tambem os numeros, aos (piaes juntando urn
mulliplo do modulo, resulta urn produeto de numeros ja verilicados. Com
ofleito, se g satisfaz ;i eongruencia

X8W'"= 1,

tambem satrsfara a ella qualqucr poteneia desse nuinero; e satisfazendo
igualmenle h, o mesmo aeonteeora ao pnxlucto de quaesquer poteneias
de »•, e />, etc. Omittimos ainda outras simplilicaeoes, quo oeeorrenio
faeilmente a quern possue alguma aplidao para esta especie de eal-

culos.

42. O methodo exposto (§ 40) nao seria applieavel a exclusao dos
residuos poteneias relativas ao ultimo factor de p— I, se fosse a=fi
=*. y= (J ===... = J , Jsto e, se

l>
— l = 2BCD...Ih :

por quanto, depois de excluidas as poteneias 2, B, C, . . . /, os numeros
rest a rites, bem como todos os excluidos. satisfazem i

:l
.2 1)CV... x .

a congruence

Nesse caso, bem como em todos os outros, em que nao seja facil

determinar o nurnero m, por meio do qual devemos excluir os residuos
poteneias K, empregaremos o seguinte processo, que e muito mais di-
reeto, e em que nunca terao a effeituar-se inuteis tentativas, quando o
expoente de A" em p— 1 for *= l

.

Supponhamos primeiro <pie 6 x= 1

Seja

(87) a, b, c, d, ...

a serie obtida depois de excluidos todos os residuos poteneias de qualquer
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dps factoros do p— 1. di versos do ultimo K. Tome-sc vg. o termo a da

serie (57), scni

n h
a^EEV

em que n e primo com 2. B, C, ...I, K, 6 >«=>0. Delcrminem-sc,

por mcio da formula dc Poinsot (3 8'), se I auto lor ncocssario, e dispo-

iiham-sc em ordem aseendenle, todos os <p—— numeros inenores que

p ~~ l

, e primas com este; eleve-sc succcssivamcnte aK
a lodas as poten-

cias designadas por esses numeros; os <j>—- rcsiduos obtidos scrao exa-

ctamente todos os ?£~- residues potencias K, contidos em (57). Com
K

f 1
cflcito: nqK

1
.° Qualqucr das potencias obtidas por aquellc proccsso vg» r

e residuo potencia K contido em (57), pois que residuo do expoente

nqKm+l , para o modulo p— 1, nao e divisivel senao pelo divisor A

de p—: 1 •

2." Nao node haver duas potencias congruas ; pois que dc

nqK
,«+l= r

nq'

S

,+ 1

concluir-se-hia

e desta

nq

K

m + ' =rif}'

K

m + l M {p — i),

<7
== c/' M

A"

o que e impossivel, visto que q, q' sao desiguacs, c inenores que -j-

.

Supponhamos agora, que o expoente /. dc K e maior que 1
.
For-

me-se a serie ascendente

(88)
1

-
n

\
n'> n"' clc -

dos numeros primos com 2, B, C, . . . K. Tome-se urn tcrmo qualquer

'de (57) vg.

n, A
at^r
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pcrtcnoendo v, a scrie (58). Sera r* uina raiz prim it iva. e por isso po-
demos suppor semppe

atEsr

Eleve-se a a potencia K, acharemos neeessariamente urn dos ires
resultados

(59)
a ft

a =r . „« ..ft
1

ft a
K "f-

*

Elevando agora « A
succcssivamentc as poteneias (58), os residues

obtidos, ale que venha de novo a aehar-se urn oongruo com a* serao

lodos poteneias da forma /•""
, c por lanto exclusiveis de (57); e de-

nials seruo todos distinctos
; pois se

teriamos

donde

(60) n
lt
^n

lu
MV B?Cy

... K*~\

ou (nao indicando i excJusivamente urn numero impar)

(61) n„= n
/
„M2'J!^>

... f,

conformc for y'< x, OU jjf'—>x. Ora vcrificando-sc a primeira dessas
congruences, e suppondo v

tl > W/// . o menor valor possivel do // seria

e este dana

«„= 1 + a" /^ c y
... **7'

o
B

'
•*«<«*"•• *t***~*±J't

logo a potencia ^"" A nao teria sido aproveitada, nem nenhuma das se-

guintes para as quaes se verilieasse (60).
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Go mfcsiiio modo so prova que, se livesse logar (61), aehariamos

um valor minimo

que I aria

a"-*'= a
A'.

e ]>or tanto nao tcria sido aproveitada csla ptenda, ban como as se-

guintes que satisfazem a (61)-

O numero ft dos residues aproveitados indicara se a pertence a

primcira, ou as duas ultimas classes (M)); e no priineiro caso p dara o

valor de %— q. Com cflcito nesse caso, scmlo 2" B? C 7
... A."

7 -!-1 onic-

nor valor do n,, que fez

fl".*= 0*.

leremos

islo e,

(62)

u= cp 2
8
fi^y

... A

=£« ftf—lUf^C 1 '

/

Se pclo contrario fosse

K K h K«=r , ou a i=r

priineiro numero »
y

tal que

a*'* =5 a*,

seria »,— 2* y?
P C r

. . . /'-Mi logo designando por ^ o numero do

numeros menores que 2° // C 7
. .._/',« pr.imos com estc, e com K, te-

riamos o numero de potencias AT aproveitadas

Ora a formula (62) da o minimo valor de
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e como e semprc

sera cm todos 08 easos

I'or conseguinte quando acharmos

53

u—>(*—!)« p — i

tera aK a primcira das formas (59), e pela formula (62) se determmara q.
Esse calculo poderia cffeituar-se pelos logarithmos, que d3o

Lfj.— L
(
(|f_ i) f>

2
a

fif
3 C* . . .

/'

i/i
+ 1;

todavra, mesmo quando forem mui grandes os numcros, que cntram em
(62), sera quasi sempre mais rapido exccutal-o directamente.

Quando porem acharmos

*'<(£— 1)
P— I

pertcnccra a
K

a scgunda, on a tereeira das formas (59).
Supponhamos pois cm priraeiro logar, que e

K K"
a =r ;

elevando successivemente a
K

a todas as potencias desi#nadas pelos termos
da seric ascendente

U m, m!, m", . . . m
t

,

que sao todos primes com 2, B, C, ... /, sendo «, ultimo m immedia-
tamente inferior a

acharemos outros tantos residues distincios

t." CLASSE T. I. P. t. «
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(63)
K m K m) K

r , r , r
trtiK

que sao todas as potencias JT* c todas as potencias K*
s

contidas em

(57,), e exclusiveis dcssa serie. A maior parte dessas potencias ja foi eal-

culada para a determinacao de j/.

Se fosse porem

K K
a = r

seguindo cxactamcnte o processo antecedente achariamos em vez de (63)

a serie

mK m)K m, K
r , r , . . . r

que conte'm todos os residuos (63), pois que qualquer termo da ultima

rr% —I— Jg Tf^

serie, vg. /'"
, equivalerd ao termo r '" de (63), em que mw sa-

tisfizer a congruencia

que da

,rM2 a
JB

(3

(7
r ... V.m

ai
==m

tl
.

Logo por um unico processo cxcluimos scmpre de (57) todas as poten-

ems r '
, e r quando acharmos

,,<{K-ih
P-i

Feita pois essa cxclusao, as potencias K rcstantes em (57) scrao da

forma r
n'
K

'
, e portanto da forma r . Tomc-se um dos lermos rcs-

tantes, vg. I), sera

ou quando muito

,K K
b = r

,K K
b = r ;
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no scgundo caso, islo e, sendo b
K

urn numero ja excluido, tomaremos
outro numero c tal que nao seja c

K
dos numeros j;i cxcluidos. Se qui-

zermos evitar tentativas inuteis, como nos basta conhecer c
K

, e e inutil

saber a grandeza de c, quando b for potencia JC*"
1

, podemos tomar

K , K
c ^o^r

isto e, supporemos em geral, que se acba scmprc immediatamente

*—?K K
c ^r ;

excluiremos por tanto de (57) todas as potencias r
n

-
K

, elevando c
h

successivamente as potencias (58)

1, n, n', n", etc.

ate. exclusivamentc acharmos c
K

, o que aeontcceria quando fosse

».
//
= l + 2

a
ii

(V... j'K q
.

Elevando c
K

;i potencia K, e depois successivamente o rcsultado as

potencias 1, n, ri, etc. ate exclusivamente

excluiremos de (57) todas as potencias ?

Elevando ainda c a potencia K, excluiremos similbantcmente de

,-x— y-f-2

(57) todas as potencias r' ; e assim successivamente ate' achar
uma das potencias ja excluidas

n,K K
r ^c

_f+i

Se porem a cxclusao das potencias K cm (57) nao tivesse comecado

tomando a er , ou ==r
j

, mas sun tomando c , quando obti-

w-Y.

vessemos r\
l

, esse termo nao estana ainda excluido : o valor de q ja
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conhecido nos dark o momento cm que o dito termo dcvc apparecer, e

por meio delle excluiriamos, como acima dissemos, todas as potencies

r '

, e r

Feitas as exclusoes precedcntes, tome-se outro termo d dos restantes

em (57), que nao de <l
K

rcsiduo ja excluido, o que, como acima disse-

mos, se efleituara sem tentativa alguma infructuosa ; sera

,/f K
a =r

e q'^>q; e imitando o processo preccdente excluiremos as potencias

n,K "ii K n,„K
,"-?'+*

, etc.

Excluiremos depois os rcsiduos potencias K desdc os da forma

r*' (cm que q">-q') ate a forma r

'

exclusivamcnte; e assim

por diantc ate excluirmos as potencias r '
.

43. mcthodo que precedentcmente exposemos sera tanlo mais di-

recto, quanto maior for q em

K K
a =r

r*—1

Esse methodo poderia tambem appliear-sc, com algumas modifica-

cocs, as exclusoes rclativas as potencias correspondentes aos faetores de

p— \ anteriores ao ultimo K; mas tornar-sc-Iiia bastantc longo, nao

senclo

Para dcterminar as raizes primitivas de qualqucr numero ;>, o mais

simples e directo sera:

1." Se «>1; excluidos os rcsiduos quadraticos, qualqucr dos nu-

meros restantes nao satisfara a nenbuma das congruences

„2ff IMjf; x
n- nc=i; ar

ncn^\\ etc.,

c por tanlo todos elles poderao reprcscntar qualqucr dos numeros m, m!

,

m", etc. que e necessario determinar no processo (g 40). Por conseguinle
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neste caso nao ha tcntativa alguma inutil a fazer para a determinacio
dos ditos nuraeros.

E claro que se lor simplesmente p— l=2 a
, todos os residues nao

quadratieos sao raizes primitivas.

2." Sendo a.= 1 , se for raaior que 1 algimi dos expocn1.es j3, y, §, . . . *
dos fadores /?, C, Z>, . . . K de jp

— 1, tome-sc o menor destes numeros.
vg. 6\ em (pie y>l, e achados os residuos nao quadratieos, procure-sc
o numero m necessario (§ 40) para a exclusao das potencias C. Feita
cssa exclusao, m pode representar m! , m", etc. para as exclusocs relativas
as potencias B, D, ... K. Para qualquer dos numeros ni, m", etc. po-
de-se tambem tomar qualquer dos numeros uao residuos potencias C.

?>." Sendo a=
f3
= y=...= it= l; na seric dos residuos uao

quadratieos tome-se um termo qualquer a, scr;i

em que i sera um numero impar.

Se i nao for divisive] por nenhum dos numeros C. /), ... A\ ele-
vando siicccssivamente a" as potencias impares

1, 3, 5,
^— 1

/;
1,

p — 1
acharemos —- residuos ([ue serao todos incongruos. pois se vi

. j r

tcriamos

donde
i
t
iBssi

uiBHHp—t) r

o que e impossivel, pois /, ^ sao desiguaes e menores que —-. Denial's

todos aquclles residuos sao potencias # impares, mesmo quahdo

logo os residues achados sao lodas as ?~ potencias //. que Imliamos a

excluir da scrie dos residuos nao quadratieos.
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Sc pore'm elevando a
B successivamcnte as potencias

aeharmos urn residuo

antes de termos obtido

1, 3, 8, etc.

,

r
i
'
iS= a''

B^aB
,

p-1
25

residuos distinctos, sera i
t

— 1 divisor dc

, c fazendo

N= P.— i

Ji(i-i)

ver-se-ha que temos excluido da scrie dos residuos nao quadraticos so-

mente as potencias NB.
Nos residuos restantes tome-se outro b tal que b" nao seja poteneia

NB, e elevando b" successivamente as potencias

i, 3, 5, etc.

(nao aproveitando ncsta scrie os multiplos dc N) ate acharrnos uma po-

teneia

os residuos obtidos antes do ultimo scrao todos distinctos: e scrao todos

differentcs das potencias j;i cxcluidas, se N for urn numero primo, c

inesmo quando N for composto, corn tanto que nao tenha urn divisor,

que o seja tambcm dc i cm

b
B ==r iB

.

Se nenhuma dessas hypotheses sc verifiear, antes dc chegarmos a

obter (64), tercmos achado uma poteneia r'-'
11 eongrua com tima das po-

tencias NB ja cxcluidas, e i sera divisivel por N, um dos factorcs de N,

primo, ou multiplo, e i, pelo outro -. prrmeiro resrduo que se cn-

contra congruo com uma poteneia NB ja excluida, sera aquelle em que

i = - • logo na seguinte formacao das potencias de // despresaremos os

• IV,'
°
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termos multiplos dc i, na scric I, 3, 5, etc., c nao apparecerao de nov
potencias NB. Se for i

s
o primeiro cxpoentc que faz

'o

e suppondo

p— i

2V'

—

ii(i— 1)'

\er-se-ha, que temos cxcluido todas as potencias 2V"(i?.

So ainda nao tivermos cxcluido todas as potencias B, bos termos
restantcs da scrie dos residuos nao quadraticos tomaremos o termo e tal.

que c
B
nao seja potencia NB, ou N' B; e formando as potencias 1,3,5, etc.

de c" (nao aproveitando naquclla serie os aumeros multiplos de N, ou
de N) antes de chegarmos a uma potencia eongrua com c" nao tcrcmos
achado potencia alguina NB, ou N B, excepto se cm

cs=r'

lor i divisivcl por ran divisor de N, ou de iV'. Supponhamos pois que antes
de reproduzir a potencia c" se encontrou uma potencia NB; excluirc-
mos como acima disscinos todos os numeros da scric 1, 3, 5, etc., que
dao essas potencias; c se continuando acharmos uma primeira potencia
N'B, cxcluiremos similhantcmcnte da mesma serie os numeros, que dao
potencias dessa ordem.

Por esse modo proseguiremos ate excluir todas as potencias //.

Dos residuos restantcs tome-se vg. a', e elevc-se a'
c

a todas as po-
tencias designadas pelos termos iniparcs e primos com B da serie aseen-
dente

(68) 1, n, ri, n", etc.

Se acharmos -jp- (B— 1)
- residues incongruos, scrao esses todas

as potencias C, que havia a excluir. Do contrario, a primeira potencia

»l dc a]C
, que reproduz esta quantidade, dar-nos-ha

n,—DC'
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p— l

em que N sera um dos divisorcs de -
, e teremos

a'
c=r" NC

,

isto e, teremos excluido todas as potencias NC.

Tomando outra potencia
C

nao excluida, e formando successive-

mente as potencias designadas pelos termos da seric (G5), em que sup-

primiremos os termos divisiveis por N, on acharcmos todas as restantes

potencias C, ou teremos excluido somente as potencias NC; no progrcsso

desse calculo teremos a supprimir na seric (65) os numeros, que d3o

potencias NC, se antes dc aeharmos

IC
b'"<

c= b

tivermos encontrado uma das potencias NC ja excluidas. Em tudo o ma is

imitaremos o processo indicado para a exclusao das potencias B.

Do mesmo modo excluircmos as potencias D, E, etc.

Na exclusao das potencias relativas a qualquer dos factores B, C, D,

etc. para saber quando a operacao deve terminar, escusamos contar os

rcsiduos supprimidos cm cada uma das series dc potencias que formamos:

a exclusao estara concluida, logo que dcterminando succcssivamente os

numeros N, N', N", etc. acharmos um delles igual a 1

.

Quando houver a excluir somente as potencias relativas ao ultimo

(actor K, uma unica seric de potencias dara todas as cxclusocs (§ 42).

Quando houver a excluir somente as potencias relativas aos dois

ultimos factores /, K de p— 1 , no termo

. I „ n I

adoptado para a exclusao das potencias /, n sera, ou deixara de ser di-

visive] por K. Na primcira hypothese, excluidas as potencias IK, qual-

quer dos numeros restantes em (53), cuja potencia / nao tivcr sido ex-

cluida, dara para a congruencia prcccdente n primo com p— 1

.

methodo gcralmentc exposto acima, experimenta do mesmo modo

alguma simplifica(;ao, ([uando restarem apenas os factores //, /, K, etc.

Estas e outras simplificacoes occorrem pore'm facilmcnte, quando se desce

as applicacoes numericas.

No methodo precedentc pode ainda ter logar um consideravel mi-

mcro de ensaios inlructuosos, pois que vg. depois de excluidas as potcn-
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cias 2, B, C, se o termo a,, que sc toma para a cxclusuo das potencias

D for vg

a
t
^trEF

excluiremos somentc as potencias DEF; c depots quando, para proseguir

nas exclusoes D, tomamos outro termo br pode scr

e podera haver ainda urn grande nuraero de tcrmos dessa forma.

Para cvitar essas incertezas, proceder-se-ha do scguinte modo. E\-
cluidas as potencias DEF, conhecer-se-ha que o termo a, tern a forma
indicada, c pop conseguintc por meio delle excluimos todas as potencias

EF, elevando a, a todos os expocntes, que nao dao potencias ja exeluidas.

E quando passarmos as exclusoes E, deve considerar-se que o processo co-

mecou ja pcla exclusao das potencias EF. Simillianlenicntc se cvitarao todas

as outras tentativas inuteis, que presuppoe em geral o methodo exposto.

Para operar com facilidade e sent repeticao todas as exclusoes que
temos a eflcituar, convem comecar por cscrevcr a serie ascendente dos

numeros impares

p— l
1, 3, 5,

clli

notando cxplieilamentc os que sao divisiveis por algum, ou por alguns

dos numeros B, C, D, etc., o que se efleitua, sem calculo algum, pcla

simples contagem dos termos.

Sera tarnbem conveniente indicar junto a cada urn dos residues

cxcluidos a especie de potencia, que clle e.

44. methodo para a dcterminacao das raizes primitivas dos nu-

meros primos foi cm vao procurado por Euler (NoviComm. Acad, Pctrop.

T. XVIII.).

Ncm Gauss, nem Legend re, que redigiram tratados completos so-

bre a theoria dos numeros, indicaram processo algum directo para essa

determinacao.

Foi Poinsot o primeiro (pie aprcscntou (memoria citada, pag. 73)
um modo systematica para elleituar o calculo das raizes primitivas.

principio em que clle fmida esse calculo, e o mesmo de que par-

timos nos methodos anteeedentcmente expostos. Poinsot, depois de achados

os residues nao quadralieos, eleva-os todos d potencia B; os residuos dis-

linctos assim ohtidos dao-lhc todas as potencias B, que se devem excluir

I .

a
CLASSE T. i. p. i. 9
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da serie dos rcsiduos nao quadraticos. Os residuos restantes clevados

todos a potencia C, dao a exelusao das potencias dessa ordem; prose-

guindo-se desse modo ate excluir as potencias rclativas a todos os facto-

rcs primos de p— 1

.

Dessa maneira tern sempre a cffeituar-se o maximo numero dc ope-

racoes repetidas: por cxemplo, quando se faz a exelusao das potencias B,

formam-se
V~^— potencias desse gran, qnando o numero dellas que ha a

excluir e apcnas .

Para evitar esse inconvcniente, Poinsot, em relaeao ao cxemplo nn-

merico que apresenta para a determinacao das raizes primitivas de 3 L

diz, dcpois de ter acbado os 15 residuos nao qnadraticos, e passando a

exelusao dos residuos cubicos:

« Mais, comme on ne doit trouvcr que cinq cubes diflercnts, on pent

eviter les operations inutilcs, en rangeant dabord les quinzc non residus

dans l'ordre ou ils suivraient une meme raison ge'ometrique. Qu'on prenne,

par cxemple, la raison 2, et les quinze non residus pourront sordonner

de cette maniere:

3, G, 12, 24, 17
|
15, 30, 29, 27, 23

|
13, 26, 21, 11, 22,

ou ccs non-residus se trouvent distribues en trois groupes de cinq tcrnies

en progression ge'ometrique, et dont les cubes sont:

27, 30, 23, 29, 15
|
27, 30, 23, 29, 15

|
27, 30, 23, 29, 15,

e'est a dire les merries pour chaque groupe.

II suffit done de former les cinq cubes des nombres conlcnus daus

on quelconque des trois groupes.

»

Em presenca do que precedentementc havcinos exposto, sera lacil

fazer a discussao e aprcciacao desta rcgra.

No cxemplo escolhido da ella o mesmo resultado, (jue o proccsso que

indicamos (§ 40). Com cfieito, sendo a urn residuo nao quadralico, para

que os cinco numeros

(66) a, ad, ad/
2

, ad5
, ad A

sciam todos residuos nao quadraticos e indispensavel, (pie seja d residuo

quadratico, pois sendo asr'', se fosse tarnbem d=r'', os termos de (66)
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em que d tern cxpoentc impar scriam rcsiduos quadra I icos. Depois, para

que os mcsmos termos sejam incongruos, e ncccssario que d seja raiz pri-

mitiva de uma congruencia

1,

em que w>4; e eomo e/s=r2? nao podc ser raiz primitiva de

fl5*°^i, ou de s'°=i, on de x ,!

hhe1,

sera neccssariamcntc raiz primitiva de

x " es 1 , on dc x 1 3
SES 1

;

no segvmdo caso os 15 nao residuos dislribuiam-sc n'unia so progrcssao;

e no primeiro distribuir-se-liao cm Ires progresses. Adoptando a ultima
Iiypoiliese, e elevando ao cubo os termos de uma dellas (66), teremos,
fazendo d== d a

,

a\ ah&fr az
d

t

l

\ jd™, a* d'-\

resullado qw, por screm incongruos cstes termos, coincide com a nossa

scric (55), em que se supponlia v = 5.

Ve-se pois que nao e necessario vcr.il] ear a distribuicao dos 15 nao
residuos nas (res progressoes indicadas por Poinsot; basla acbar urn rc-

siduo quadratico d, que de os cinco rcsiduos nao quadraticos (6(5).

Poinsot nao indiea pore'm, nem como se devem distribuir os rcsiduos

quadraticos para evilar a imrtil repcticao dc cxclusdcs cm rclacao aos

diversos fact ores primes que p6de tcr p
—-1. nem tao pouco da o ffie-

ihodo para achar o nunicro d, que Hie scrviu para a primeira distri-

buicao, no exemplo que ellc cscollicu; por quanto ainda que ucsse caso

nao houvessc difliculdade Cm ree.onhecer (pie se podc fazcr d= 2, nao
aeontccera o mesmo, se forem muito grandes d, e o numero das poten-

.. v— 1 ...
cias -r—- a excluir, pois que os numeros ad, ad 2

, ads
, etc. , quando

excedem o modulo p, dao residuos em que nao e f'aeil dislingaiir aquella

g-eraciio successiva.

Como se viu (§ 40), nem mesmo e sempre necessario, que se forme

P— 1

am primeiro grupo de -^-— termos. Ncsse processo, bem como cm todos

os outros que aprescnlamos, nao so houve sempre cm vista evitar o mais

possivel toda a especie de inutil tcntativa, mas lambem proeuramos, que

9 *
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cm vez de sc ter a formar potencias analogas de numeros succcssivos, sc

effeituassem potencias ascendentcs do mesmo numero, o que e muito mais

vantajoso para o caleulo numerico.

Muito antes da publicacao da memoria de Poinsot (Janeiro de 1845)

tinha Ivory (1824) inscrido no 4.° volume do supplements da Encyclo-

pedia Bril&nnka um methodo, que clle parece considerar como directo (*).

para a dctermmacao das raizes primitivas.

Esse methodo funda-sc nas seguintes proposicoes. Sendo

P= FB fi C yD* ...,

qualquer raiz primitiva de p satisfara a primeira das congrueneias

(66')

f-1 p—t p—t p—i

-+-1=0; x +1es0; x H-1=0; x +1=0; etc

e nao satisfara a ncnimma das seguintes; e pclo eontrario qualquer raiz

nao primitiva satisfara a alguma, ou algumas dessas congrueneias, a cx-

cepcao da primeira. Estcs theoremas que o auetor nao demonsfra, pro-

vam-se com muita facilidade cm presenca do que temos exposto.

Supposto isso, obtidos os residues nao quadraticos, devem cstes en-

saiar-se successivamente ate acliar um delles, que nao seja raiz da se-

gunda, ou de alguma das seguintes entre as congrueneias precedentcs.

Esse numero sera uma raiz primitiva, que nos dara, pela elevacao as po-

tencias competentes, todas as outras raizes primitivas.

Este processo, como se ve, nao e urn methodo directo, mas sim uma

Icntativa, que podera repctir-se, antes dc achar uma raiz primitiva, tantas

vezes quantos sao os rcsiduos nao quadraticos, que nao sao raizes pri-

mitivas.

E notavel que assim como Ivory observou, que os rcsiduos quadra-

ticos nao satisi'azem a primeira congruencia (6(i'), nao reparasse tambem.

(jue entre os rcsiduos nao quadraticos os que nao sao potencias B uao

satisfazem a segunda congruencia (66'); e deduzidos esses, nao satisfarao

a terceira congruencia (66') os numeros rcstantes que nao 1'orcm poten-

cias C ; e assim por diaute : que conduziria immediatamente ao methodo

(») The existence of such numbers (the primitive roots) in cverg case is therefore

demonstrated; hut no direct melhod of finding them has yet been published wilh which

we are acquainted.

We gladly seize the present occasion of lying down a rule for finding the primitive

roots of a prime number. — (Volume cilado, pag. 698.)
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dc Poinsot, methodo que, eomptrado corn o do distincto geometra inglez.
mereec mais, posto que nao absolutamente, o nomc de directo.

Sentimos nao poder alludir aos trabalhos de Cauchy acerca das raizes
primitivas (Exercices dc Malhcm. t. iv, 1 829) : nao eonscguimos encontrar
em Lisboa esta colleccao. E pore'm natural de acrcditar, que esse illustre
analysta nao apresentassc inn inclbodo directo, ou gcralmente rapido, para
a (letcrrninacao das raizes primitivas, nao so era vista do silencio dc Poinsot
a tal rcspeito, sendo a sua incmoria publicada cm 1845, mas ate' porquc
unicanicnte 6 methodo deste foi reprcxluzido por Serrct (Cours d

'Algebre
Superieure, 1849), que todavia supprimiu inteiramente a simpliiicacao a

(jue acima alludimos, nao obstante tratar tambcin, como cxcmplo nume-
rico, da dctcnninacao das raizes primitivas de 31.

A falta (k; urn processo directo para achar as raizes primitivas tent
sido o motivo por que as taboas daquelles numeros ate agora publicadas
sao cxeessivamentc reslriclas, o que e notavelmcnte desvantajoso attento
o grande uso que tern cssas raizes na tbcoria dos numeros.

Por essa consideracao nos persuadimos, que os methodos que aprc-
sentamos podcrao de algum inodo mereccr a attencao dos gcometras.
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V.

COKStDERACOES GBRAES SOBIIE AS CONGRUENCIAS SUrERUNKAHES

DE MODULO MULTIPIX).

45. Passaremos agora a occupar-nos da congruencia

(6,7)
x'saiMp,

em p i urn numero multiplo qualquer, que podemoa exprimir geralmentc

por J" B* Cy
etc. , sendo J, B, C, etc. numeros primos diversos da

unidade.

Tendo o modulo p um so divisor primo, islo e, sendo

(68)
j/slS! ;l°

Gauss (Disquis. ArUh. % lxxxtoi) faz depender a determinacSo de uma

raiz dcssa congruencia da determinacao correspondente a congruencia

P«==lM,d"
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donde sc inferc, que sabcndo nos dctcrminar qualquer das raizes de

(68) Kf-.aalMiA,

tcremos suecessivamente raizes congruas com essa para o modulo A, e
que satisfazem as eongruencias dos modulos J'\ JT

', . . . J 11

.

E como o mesmo geometra indieou as formulas simples, que adiaute
apresentaremos, pelas quaes as raizes dc (68) se dispartcm em griqws
eomposlos eada urn de igual numero de raizes different es e todas con-
gruas, para o modulo A, com uma das raizes de (69), lieam desse modo
dcterminadas todas as raizes de (68).

Estc proeesso bastapte longo e indirecto foi reproduzido por Le-
gendre (Thcoric des ».-., 8" ed. , t. ii, pag. 21), e depois por Poinsoi

(Reflex, sur ks pr.fond. de la th. des n. , chap, it, art. vi).

Similhantemente quando o modulo <j vg. A* B? C7
', Gauss tinha

indieado (pie a rcsolucao da congruencia binomia podia fazer-se depender
da rcsolucao de eongruencias, que teriain rcspcclivamcnte os modulos

A ,
B

, C 7
; e Legendre dcsenvolvendo essa indicacao, mostrou como

para eada raiz a-+-zA.
a
da congruencia rclativa ao modulo J." se podia

successivamentc determinar z do modo a satisfazer aquella raiz as eon-

gruencias relativas a // , C 7
, e por eonscguinte a congruencia proposta.

Este mesmo proeesso foi depois seguido por Poinsoi.

Como abaixo so vera, substituimos a esses methodos indircctos e
dc successiva resolueao numerica, formulas geracs e dircctas, tanto para
quando o modulo e potencia dc urn so numero primo, como quando c

;

produeto dc potencies de varios numeros primes.

46. Podemos desdc ja rcconhecer com facilidade, que todas as raizes
da congruencia (67), em que p e urn numero multiple), sao cxaetamente
todas as raizes de

(70) Hit*.

cm que Deo maior divisor commum entre s, e fp. A demonstracSo
i pcrfcitamentc analoga a que empregamos (§ 30), advertindo que qual-
quer raiz de (G7) deve ser um numero primo com p, e quo todos
esses numeros sao todas as raizes dc

JP- \Mp.
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Em consequencia supporemos scmprc quando houver a rcsolver qual-

quer congruencia binomia como (67), que o scu gniu e vim divisor dc yp

47. Para o (pie scguidamente temos a cxpor ser-nos-ha indispcn-

savel demonslrar a formula

(711 yp
tnsji ,sp

Yp'>

em que p e um numero primo > 2; a, y, Y, s numeros primes com p ,.

eada um dos numeros q, s, ==>> 1 ; c i ==> 0.

Por simplicidade facamos sp'= m; primeiro membro dc (71

desenvolvido da

\a -frfff «*=<f m a'"
l

{ff)
m— 1

m—-— a" •(Sfjp»)"4--

-j-m-
- 1 m— 2 <E + 1

(yp'Y

reconbecendo-sc immediatamente, que a mais alta potencia dc p que di-

vide o segundo termo e p'l+l : provaremos agora que os lermos seguintes

sao divisiveis por potencias dc p superiorcs a essa, donde so conch ic que

o desenvolvimento torn a forma (71).

Com effeito, considerando o termo geral acima escripto, ve-se que

o sen coeffieiente numerico tcm a forma —J, sendo A um inteiro, que

rcprescnta um dos coeflieicntes do desenvolvimento dc um binoinio ele-

vado a potencia m— 1 ; aquellc termo tcm pois a forma

lif,

sendo B um inteiro. valor dc x reprcsenta-se do modo mais geral fa-

zendo x= rp\ ondc r primo com p, c ==>1, z=>0, acontcccndo

que apenas no segundo termo do dcsenvolvimento podera scr simultanea-

mentc
,=1, z= 0.

ill

Por ser r primo com p, deverfi ser—
:

«=»N numero inteiro; logo

termo geral reduz-se a
jJt—*-\-qrpNp



DAS SCJENOIAS DE LISBGA, l.
a CLASSE.

Se for z^ 0, o expoente de p reduz-se a

t-hqr^>t -\-q

para todos os termos seguintes ao segundo, pois sera nelles r
Nao sendo pore'm z»=0, teremos

69

(72) f = l -|_ s ip _|_ - /»
p +. etc. > 1 + ,3 •

por quanto sendojo>2, e //>>!; e coirto 0, bem comp /•=>!,
clue-se de (72)

con-

lOP'O

grjJ*>gH-sf==>g-f-*;

/
—<x -j~ qrp'> l -f- o,

o que completa a demons Iraeao, que linhamos a apresenlar.

A formula (71) d devida a Gauss (obra citada, § lxxxvi), (pic a dc-
monstrou indirectamente, suppondo successivamente t= \, £= 2, etc.

Poinsot imilando esse methodo, siniplilieou-o eonsideravelmenlc, empre-
gando a formula do binoniio, de que Causs prescind ira, lalvez para dar
a sua demons! racao uma forma mais elemental-. Ambas eslas demonstra-
cocs ((.'in o defeito de nao serem directas. E notavel ainda que esses dis-

tinctos geometras se persuadisseco que a demonsiraeao immediata oftere-

ceria alguma difficuldade (*). Parece-nos pore'm que a demonstracao di-

reeta que aprcsenlanms nem e mais longa, nem mais diffieil, qae a de
Poinsot, e e eonsideravelmentc mais simples (pie a de Causs.

48. A formula (71) soll're uma excepcao quando forp= 2, e q-
sendo pore'm verdadeira ainda para p= 2, e q> 1. Com efleito, nesta

(«) Demonstrate hujus theorematis ex evoluti6ne potestatis binomii poii posset,

si ostenderetur omnes terminos post secundum per p*+ ' + ' jy + H-i
Scgm>do a nossa

notacao) divisibiles esse. Sed qutoiam comifeatio deaominatorum coefficientium in ali-
quot ambages deducit, methodum sequentem prffiferimus.— (Gaess, Disqukit. Arithmet.

,

§ lxxxvi.)

La demonstration immediate de ce Iheorcme, qui parait facile an premier coup

d'mil, presente neanmoins beaucoup de difficulty, a cause de l'exposant compose sp' fsp'
segufldo a nossa notaglo) d'ou naisseni les coefficients du bindme. Mais voici oa moyen
Ires simple de sorlir de eel emh.ii nis, etc,— (PoiNSOT, Consider, sw les princip. ftmdam.
de la them-. (Irs n. , chap. IV, § 30.)

1
.'
n

CLASSE I. I. P. I. 1
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ultima hypolhese a demonstracao precedents cxpcrimentaria apenas a se-

guinte modificacao. Teriamos

p'= l + sip-i-jlap-¥- etc. i

e como
g

r=>2, seria

r qp'^>q -4- 3 , donde I— z -4- r qf> f -f- <?•

Scndo pore'm p => 2, ^= 1 , teriamos, para j= /= 1

,

i

(a -+- p»/)
2= a2

H- 4,j/ (a -+-
y) ;

e como #, e y sao imparcs, suppondo scr 2" a maxima potencia de 2 <li

visora de a-hy, seria

sendo F impar; c por conscguinte, pelo que acabamos de demonstrar,

elevando ambos os membros da equacao precedente a potencia sp"~ l

,

obteriamos

(a+^fW'+r.j) 1^
(73)

scndo Y impar.

49. Se em (71) supposermos y divisive! por unia potencia qualquer

de p, essa formula subsiste, entendcndo-se que a mcsma potencia, c n2o

ontra superior, dividira nccessariamente Y.

50. Se cm (71) suposermos q-=0, nao subsiste a demonstracao que

demos dessa formula. A investigacao das modificacocs que entao soll're

a dita formula nao sera destituida de intercsse, por nos conduzir a algu-

mas propriedades notaveis dos residuos, de alguma das quaes teremos a

fazer uso no eapitulo seguintc.

Para cvitar repetieocs, usaremos da letra P para desigiiar qualquer

numero primo com o modulo p.

Emprcgaremos tambcm a notacao , analoga a <ie t.auss #
A

(mod. p), c pela qua! designaremos qualquer dos valorcs da fraccao -, a
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cujo numerador sc suppoe accrcscentado mn multiplo do modulo (sendo

este primo ou multiplo) que convcrte a fraccao cm inn inteiro. Assim

reprasenta una valor achado pcla rcsolucao da congruence

(74) Iiz.B=AMp,

do mosrno modo que

A

I!

representa o valor dado pcla rcsolucao da equacacao

Bi A.

A fraccao ——- , (pic poderemos tarnbcm designar por -
, quando

dahinfio resullar eonfusao, gosa de propriedades analogas as das frac-

edes ordinarias. Podcm multiplicar-se ainbos os Icnnos por urn nmnero
qualqucr, ou dividir-se por die : nestc ultimo caso devem fazer-sc as re-

striccocs indicadas (% 4, 3„° e 4.°). A fraccao z, sendo A, B primos entre
si, e dada, corao sabemos, pcla eongrueneia

De (74) infere-se que so podera" ser 2==I, quando for

B= A,

e que t sera primo com p, se com este o for tarnbcm J.
Suppostas estas nocoes, tomemos os numcros «, y primos com o

nmnero primo p> 2; e seja tarnbcm a-hy primo com p; sc s (or pri-
mo com p— 1, tercmos sempre

(74') (a ~f- y)
sp sp

= a

10
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pois que se pelo contrario fosse

tcnamos

/ , \>p tp
(a -f- y} =s a

y
,

"
a :..I,

ffl'f ?/..

que e impossivel, por quanto z= > 1 , c primo com £>, nao podc

ser simultaneamente raiz das congruencias

p—i
dy — X j tAJ ~~ ~ .1 .

mas somente o sera da ultima, sendo spc

, p — 1 primos cntrc si.

51. Supponliamos agora, que se toma para s qualquer dos divisorcs

d, d', d", etc. de p -—
1 , sera

(75) (a 4- yf= ft
rf

4- Pp" , on (a -+- «//a= «•'+ P ,•

e para lodos os divisores </, </', etc. a que corrcspondcr a primeira equa-

cao, sera sempre u eonstanle, isto e, terd o valor que eorresponde ao

divisor maximo p— 1: com effeito, a primeira equaeao elcvada a poten-

cia^~d'a (71)

(«+-?)*"" I ?- a*- '4-Pj>\

Se for d o mim'mo dos divisorcs de jp
—

- 1 ,
que da a primeira das

equacoes (75), sera 2= raiz primitiva de

xd = i;

logo se qualquer oulro divisor d' der

(a-t-yy'= a
d
'~hPf, dondc afi'sat,

sera d'= md. E sera sempre d'= -p— t, se for z raiz primitiva de p.
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52. Sendo pais d o gniii da eongruencia de que s e raiz primitiva,

se s, nao divisivcl por p, nao for primo coin p— 1, teremos

(76) [a -f- ?/)'= a' -f- /' p" , on (a -+- j/)"— a" H~ /'

conforme ,r far, on nao for divisivcl por d; na ])rimeira hypothese teni

u a mesma grandeza que om

(77) (a -h y)
1 j'-'+P

53. Suppondo por conseguinte que e D o maior divisor commum
entre s, c p— f, vcriOoar-sc-ha a primeira, on a segunda das equaeoes

(7G), conforme for, on nao for z raiz da eongruencia

/" - I
•

na primeira hypothese o valor de u sera dado por qualquer das equa-

eoes

^bI+Pj)'; z''=i-{-Pp' : z'~'= l-\-Pp\

54. Do que ultimamente havemos dilo, e da formula (71) sc eon-

clue, que sera gerahncnte

(78) (a + y)**— a'"'+ Pp
u+

', ou (a+ y)
s;/— a

s/
-+- />,

conforme qualquer divisor commum entre s, c p-— 1, e por conseguinte

o maximo D entre dies, der, ou nao der

55. Ve-se tamhem, que coma ran nmnero qualqtier a<ip, c >> 1 , e

primo com p, e necessariamente raiz primitiva de uma congruencia

arf ssl, isto'fi, x4A*l-\-Pf,

em que d dividirri p— 1 ;
teremos semprc, sc s nao for divisivcl por p,

a*= l-f-/'p", ou a:'= l-+-P,

conforme s lor, on dci.xar <lc scr divisivcl por d.
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Sc em vcz do expocnte s lomarmos sp' sera, para cada uina dessas

hypotheses,

56. Se a+ y fosse divisivel por p, sendo ainda a primo coin ;;, e

faeil dc ver que, para quaesquer valores de s, t, p, scria

{a+ yf'^arf+P.

Logo sc supposermos p= 2, e forem a, y impares, sera sempre

(jH-7) — t -+-/'.

57. Na formula de Gauss

J+t

entra apenas explicitamente o primeiro termo do dcsenvolvimenlo do |>ri-

meiro membro. Em relacao aos dois primeiros termos desse descnvolvi-

mento podemos tambem estabelecer a formula seguinte, para p>2, sendo

q>0,

7
9) (a -h yf

Sl>' si/' I SP' — 1 7 , XT 7+ ' + '

y' =z<i' -\-spa r
yf-\-Yf

(em que, mesmo para y primo com p, podcr.i scr Y divisive! por esse

nuinero) cuja demonstracao deduziremos dos mesmos principios com que

provamos (71). Como vimos {% 47) qualqucr termo do desenvolvimenlo

do primeiro membro de (79) rcpresenta-sc por

Np
t — * + <i

r P*.

para OS termos cm que for z= 0, aquclle expocnte rcduz-se a t~\~qr;

e como em todos os termos, poster iores ao scgundo, em qwe for z= 0,

Sl .,.;', r= >2, o dito expocnte

t -+.. q r=> t +- 2q=>l +- q -h- i
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Nos termos em que nao for z= 0, sera

f= \ _(_ s ty+ _ /'-'p _+_ etc,= 1 + 5 (/p+ . pp _f_ etc-
j

=>l+5^+ -/«p + ctc.j= H-s (p — 1)=> 1+2:

logo o expoente

/ — 2 -f- g rp" qr lgrs=>t— 5 4-7H-2s= >t+ f/+l ;

e por conseguinte todos oa termos do desenvolvimento posteriores ao se-

gundo serao divisiveis porjo'+'-H, como cxprime a formula (79).
Qiiando nessa formula y for primo com p, Y sera sempre divisivel

por p, excepto no caso unico cm que for q=\; o que se demonstra
facilmcnte em vista do que acabamos de cxpor. Essa propriedadc, hem
como a determinacao da mais alta potencia de p divisora dc Y, ser-nos-
hao porem imiteis para a applicacao de (79), que temos a fazer no capi-
tulo seguinle.
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VI.

KESOLCCXO DA CONGBDENCU X,D 1 Mf

58. Passarcmos agora a determinar as formulas geracs de resolucao

da congrueneia

(80) xD3slMf,

em que suppomos p>2, e prirao, e (§ 46) D=*>p'p', sonde/ divisor

de jo— 1, i<m, c por conscguinte D divisor dc yp'"= (p— 1) p
m

Antes dc deduzir essas formulas preeisamos demonstrar, que (80)

nao pode tcr mais de D raizes diversas.

Qualqucr das raizes de (80) deve necessariamenle satisfazer a con-

gruencia

(81)
jd. IMjj;

logo designaiido por a, b, c, d, etc. as p' raizes desta congrueneia, me-

nores que p, qualqucr raiz A de (SO) tera uma das formas

a-\-yp, b-hy'p, c +-y"p, etc;
,



DAS SCiENCIAS I)E LISBOA. I." CLASSE. 77

vejamos qual e o maior numero de raizes, que podera dar-se em cada
uma destas espccics. Supponliamos $er A uma raiz qualquer pcrtencente
a forma a -hyp. Qualquer outra raiz de (80) incluida na mcsma forma,
sera cxprcssa geralmcnte por A-hzp*, sendo «»=>1. Como temos

para que A-\~tp* seja raiz e indispensavel que tenhamos, suppondo z pri-

me coin /), t+ u=>m, ou u=>m~t; por conseguhrte a formula
gcral de todas as raizes da forma a+ yp sera J-hzp"—', em que z po-
dera ser divisivel por p. Ora todos os valores da ultima formula, incon-
gruos para o modulo p

m
, sao os que resultam de so dar a 2 todos os

valores

1 '» 3 i
(p

f -0;

donde se conclue forcosamente que nao pode haver mais de p' raizes da
forma a-+-py; similliantemente liavera quando muilo p' raizes de cada
uma das outras formas b^-y'p, c-hy"p, etc.; c como o numero de
todas estas formas e p', ve-se fmalmente que o numero de raizes de (80)
nao pode exceder p'p'= D.

69, Para resolvcr a congruencia (80). mostraremos como as suas
raizes dependem das de

(82) x'si Mp"—%

e como as desta dependem das de

a/=l Mp.

Sendo pois 1, a, h, c, etc. as;/ raizes desta ultima, digo que serao

(83) I, a*""""
1

,
// ~\/—\eU:

as raizes da precedents

Com effeito, qualquer dessas quantidades 4 raiz. porque tomando vg.

a segunda, e sendo

a r'=\
I yp,

I
•' CLA89E T. 1. I', I, 1 i
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deduz-se

( al
r— t

y ==il .._hypy
—i— i = 1 -+- Yp

'

logo o segimdo dos numeros (83) e raiz de (82), c o mcsino acontecc aos

outros. Como (82) nao pode tcr raais do p' raizes, se reconheceraios que

as p' raizes (83) sao todas desiguaes, isto e, incongruas para o modulo

p
m ~', cssas raizes serao todas as de (82).

Ora a formula achada (7 4') nao so nos demonstra iinmediatamcnte,

que os numeros (83) sao incongruos para o modulo p
m~\ mas conduz-nos

tambem a uma notavel propriedade desses numeros, isto e, das raizes de

(82), e vem a ser, que todas estas sao incongruas para o modulo p. Com

effeito, suppondo b~>c, e

b— c -+- s

;

e sendo os numeros b, c, s primos com p, teremos, pela formula citada,

<{c-t-.s)
\P

i — i

P,

em que sera P primo com p.

Verificaremos agora que qualquer das raizes (83) de (82) e tambem

raiz de (80); com efleito, visto que acbamos

sera, pela formula (71),

(•r~'~Y-****"~V

(at
,_(_i x/>

) = 1 -+- Y'p ;

c como as raizes (83) sao incongruas para o modulo p, scl-o-bao para o

modulo p
n

, isto e, serao raizes distinclas de (80).

Ora todas as raizes

1, « , b' , c , etc.

pertencem correspondentemente aos grupos

(84) i'+yp, «+ ?/>, b+-j//p, '• + ?/"/', etc.
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a que aeiinu alludhnos; por quaulo yg. 6 ((15)). para o modulo p.

«-/-/-/':

- ( — I

— I— 1

£^ a'

e pois que designando vg.
«''"' ' por A, a formula ^+2^*"' da\

eomo vimos, / raizes diversas para (80); e eomo as raizes eontidns em
urn dos grupos (84) sao ineoiigruas, ate para o modulo p, com as raizes

de outro desses grupos, concluir-se-ha finalmente, que todas as p'p' =Z)
raizes assim deduzidas dos grupos (81) serao incongruas para o modulo p"';

e como (80) nilo podc tor mais de D raizes, (ieara desse modo demon-
strado, que essa congrueneia tern cll'ectivamenle I) raizes.

60. Do que aeabamos de demonstrar se in fere, que as D raizes de
(80) sao dadas pela formula

(8S -hyp'"' 'M//\

em que x
i

e qualquer das p' raizes de

xf'— IMp,

e y um dos numeros 0, 1 , 2, 3, ... (p
l— 1).

61. Se na congrueneia dada (80) lor

D^p'f-*,

teremos t= m— 1, e por eomeguinte a formula (85) muda-se em

(86) xss^-j-yptyp,

na qual y pode ter os ;>'"'-
' valores 0, 1, .2, ... (p

m~ i— 1),

E se, ale'm da hypothese precedent©; supposerraos p'=p— t, a for-

mula (86) dara visivelmente todos os numeros menores que p% e primos
coin clle, os quaes, eomo e sabido, sao todas as raizes da congrueneia

Sp-i)i<
>—

»

:lM|/\

Se cm (80) supposermos D^p', sera /=, 0. o que mudarl a for
inula (85) cm

(87) x -r
,

!'"'~\\,r.

a
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E se finabncnte livermos D =jt/, sera p'= 1 , as p' raizes \ , a. b, c,

etc. reduzir-sc-hao unieamente a primeira, e teremos

x= 1 H- |/|f
~

' M //".

62. A formula directa (85) tern ainda a vanlagem de nos dar cxpli-

citamcnle todas as raizes nfw primUivas dc (80), isto e, as raizes que

satisfazem a

sendo D' urn submultiplo qualquer de D, c por conseguinte scrao raizes

vrimitivas todas as que desse modo nao ficam reprcsentadas.

Em primeiro logar reconheceremos, que nao sao raizes primitivas

todas aquellas em que x nao for raiz primitiva de

(88) x''s=lMp.

Com effeito, sendo x
t

tal que tenhamos

ce/'sslMjp,

em que e p"<p', e divisor deste ultimo numcro, teremos

(89) Xf'=\ + Zp; xf"
f
'~"~*

—i+Zf-,

e por . conseguinte a formula (85) dara

(90)
*/'*'== l+ Z^,

isto e, x satisfara a uma congrucneia do grau p"p' submultiplo dc D, e

por tanto nao sera raiz primitiva de (80).

Reciprocamentc, de

Jij

como

concluiriamos (§ 30)

«'- |:sl;

«'"==! J
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e por ser ((85))

tenamos

j f"=fsi.

Se for pois Z)=jt/, isto e, £= 0, todas as raizes primrtivas de

(80) serao as que da a formula (87), em que sc suppoc x
l
raiz primi-

liva de (88).

Vejamos agora, suppondo t > 0, a condicao a que deve satisfazer y
para que, sendo x, raiz primitiva de (88), nao seja x raiz primitiva de

(80). Neste caso devera x satisfazer a congrueneia

J'r
1 M;/

p vx

Ora de (85) deduz-se nessa hypolliesc ((79))

I M //"

Gumprc pois satisfazer a congrueneia

», / „w — 2 / m — 2 m — / — I

Como e

teremos ((79))

xf=*l + Qp,

! m — 9

.r,"" =l+ ()f-',

o (pic muda a congrueneia precedente em

Q+p'y.r,pp ~ p =0Mj9,

que seujpre e possivel, visto que p', x
t
sao primos com p. Da ultima con-

grueneia deduz-se

^"'""h-pV/^'W,
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a qual, attendendo a que geralmente e

reduz-se a

on

(91 )

que d;i

(92)

.// ==.?,, e a;/ ==1,

(Jas.+j/ysaO,

P J/
= <?*,,

y==[—Qx
l

p'F
- i

'

\--yp;

conchie se por tanto, que para qualquer valor xr raiz primitiva de (88),

a formula

(92<.V'\ Xissx p " ' +{{—Qx
l p

F
~'l

}-+-y'p)f--'M.p
m

,

da todos os valores (85), que nao sao raizes primitivas de (80), quando

x o for de (88).

Todas as raizes nao primitivas de (80) sao pois comprchendidas em

duas formulas; uma (85) era que se suppoe x
t
raiz nao primitiva de (88);

outra (85), cm que e x
t
raiz primitiva de (88), e y raiz de (91). O nu-

mero das raizes dadas pela primeira dessas formulas sera o produclo do

numcro de raizes nao primitivas de (88) pclo nuuicro de valores que

pode tcr y cm (85), isto c, sera

[p'~ W')P'-

o numcro das raizes dadas pela segunda das ditas formulas sera o pro-

ducto do numcro de raizes primitivas de (88) pelo numero de valores,

que pode tcr ?/ cm (92), isto e, sera

>p'Xj)'
J

.

Ve-se tambem que todas as raizes primitivas de (80) sao dadas pela

formula (85), cm que se suppoe x
t

raiz primitiva de (88), e y nao raiz

de (91): logo o numcro de raizes primitivas de (80) sera

^{f—jf- x

\

• ap' »
tf p'— a p' p'= a I).
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As trcs especies de raizes que temos considerado devcm compre*
bender todas as de (80); e com effeito

numcro tolal dessas raizes.

63. Podemos sempre dcterminar pelo raenos uma parte das ®D rai-
zes primitivas de (80), sem necessidadc de fazcr calculo algum para
achar valores y, que nao satisfacain a (<M); para isso basta que saibamos
se Q e, on n3o divisivel por p.

Com efFeito, na primeira bypothese todo o valor y nao divisivel por

p nao satisfaz a (91). Logo nessc caso (85), em que se supponha .r raiz
primiliva de (88). c y nao divisivel por p, dara

n'[v'~ v'-
l)=*i)

raizes primitivas de (80), que sao todas as que esta possue.

Na scgunda hypothese, sendo x, sujeito a condicao indieada, e sendo,

y divisivel por p, (85) dar-nos-lia

p—

i

raizes primitivas de (80).

64. A demoaslraeao do numcro de raizes primitivas de

(93) x' s==iMp",

pode cfTeiluar-se por Tim modo inteiramente similhantc a qualqucr das
duas demonstracoes (§§ 33, 84).

Imilando a primeira dellas, teriamos similhantemente, sm.nondo
n fl <v

(
a (3 yp=q r s .

em que

r '• r
' ," 5 =^i*~-y][i-rifi-,i...|i-»].

^A
f
s=a ; iLAr =a- ; etc. <[,&

ft-
r * p

$ *v ; etc.
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1

C ]K)t conseguin c

b ,;.r$ == Py(i -;)('-•')('--!)• ('-:

;j-
=?6>y)«

Imitando a segund a, provaremos que sendo //' y duas raizes quaes-

quer correspond civics as congruent ias

(9i)

1
.° yy< e raiz de

af'aslM

(93).

= 1;

n -r\r\t

2." Todos 09 p'p'

p rrnrP

productos

afmtam tO(

yy
1 sao

as as so

incong

luetics

•ruos

de (9

para

3).

o modulo p'",

3.° Todos os productos yy' cujos factores forem respeetivamente

raizes primitivas das congruencias (94), serao raizes primitivas de (93),

e nao serao raizes primitivas desta, os productos cm que algum clos fa-

ctores nao for raiz primitiva da congruencia corrcspondente.

4.° A segunda das congruencias (94) tern p'~ l
raizes nao primiti-

vas, porque estas sao as raizes de

„«— »

X I;

e por isso aquella tcra f—/-'=- apl

raizes primitivas.

5." Sendo »'= q r^ s
7

. . . , e sempre raiz da primcira das con-

gruencias (94) o producto zz'z". . . , cujos factores sao respeetivamente

raizes das congruencias dos graus q, /\ /. . . ; todos esses p' productos

sao incongruos para o modulo f, e por isso dao as p' raizes da con-

gruencia do grau p'. Serao raizes primitivas desta, somente aquelles pro-

ductos cujos factores forem todos raizes primitivas das congruencias cor-

respotidentcs.

6.° Tendo pois as congruencias dos graus a, r , s
7

,
. .

.
respect i-

... a P 7 ,

vamente os seguintcs numcros de raizes primitivas aq , mr ,
?J

, etc.

(4.°), o numcro de raizes primitivas da congruencia do grau p sera

<?q X'-orK .as -?P'

c por conseguinte acharemos finalmcntc, que o numcro de raizes primi-

tivas de (93) e

<fF M r
/=

? ( PV).
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65. Achada uma raiz primitiva r de (93), serSo todas as raizes de&sa
congruence

r t r" r*\=i,

o i|ue se demonstra por urn raodo similhante ao empregado (§ 36). E
tambem se reconhecera" de uma maneira analoga a de que entao usamos,
que serao raizes primitivas todas as potencias r", em que n for primo
com p'p

1

.

66. Para a applieacao numerica da formula (85) convem substituir
no primeiro termo do valor de x o seu residuo miuimo para o modulo
/"-'. Eis-aqui como esse calculo pode efifeituar-se sem grandc difficulda-
de. Determmc-sc rapidamenle (§ 20) o residuo miuimo xt de x ' para
o modulo p

a
, sera

x :«.. Mjp—';

determine-se similhantemente o residuo minima x 5 de xf para o mo-
dulo

jp
!

; depois o residuo xk de x/ para o modulo jp
4

; e assim sueecssi-

vamente ale achar o residuo *„_, de */_,_, para o modulo p—'
; sera"

«m _ 8 i x, Mjp"~'.

Omittimos por brevidade varias outras siraplificacoes, que oeeorrem
facilmente ao ealculador exercilado, que tiver presented os principios, que
temos exposto.

CLASSE T. I. r, 1. 12
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VII.

KKSOUJCaO DA CONGRURNCIA :f"s1M2"

67. Sc tivermes a rcsolver a congruencia

,i
B slM2",

cm que por em quanto seja m>2, devemos suppor (§ 46) D urn di-

visor qualquer 2' de y2
m =2'""~

.

68. Consideremos em primeiro Jogar a congruencia

(95]
x ==i;

sao raizes desta todos os numeros imparcs menores que 2'", isto e, todos

os valores da formula l+y-2, em que y devera ser qualquer numero

da serie

I, i, .i, . . . , -i ,

reduzindo ao sen residuo minimo t, a raiz correspondenlc a y— 2"" 1
.
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A eongrucneia (95) tem pois um numero de raizes designado pelo sets

gran. Podemos representar mais commodamente essas raizes pela (brmula

(98') XE^±i+y.2\

em que y podera* ter os valores

, l, 6, ...
J/

~

;

por quanto as raizes da forma — l-f-y..2
a

sao as (pie eorrcspondem a

forma 1+//.2, em que se suppoe y impar.

69, A eongrucneia (95) nao tem raizes primitivas, por quanto qua I-

quer valor + l-f-//.2
2

satisfaz a

vislo scr'(§ 18)

(± l+y.2 2
;l_j_ y. 2'".

Podemos pore'm a falta dessas raizes primitivas absolutas, que pelas

suas potencias sueccssivas dariam todas as raizes dc (95), considerar, como
faz Poinsot, uma especic de raizes primilivas impofeUas, etaes, que qnal-

(juer dcllas p dara pelas suas potencias

(96)
p, p , p > P

2'" 2
raizes distinctas de (95). Essas raizes primitivas sao dadas pela for-

mula + 1
-!-//• 2

2
, sempre que // for impar, por quanto ncssa hypothese

p* = (
±'

1 -+- i • 2 2

f "'.=,14-/. 2'"
;

e outra cquacao similhante prova que qualquer potencia de p, en jo ex-

poente lor i'.2
l

, sendo / < w— 2, sera ineongrua com 1 para o modulo
2"', donde (§ 1 5) serao todas as potencias (96) ineongruas para esse modulo.

70. Supponhamos agora que se toma

(97) >--,=
[

L.|».9«

12
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terao essa mesma forma os termos da serie

m — '2

(98) r, r'
1
, r

z
, . . . r

%

cujos cxpocntcs silo impares (§ 48); c como o numcro delles e 2
W ~'', a

dila serie comem, nos termos de ordem impar, todas as raizes primitivas

da elasse (97). As raizes (98) scrao todas as 2
m-s

raizes de (95), que

tem a forma 1 +-?/. 2\ For conseguinte qualquer outra raiz primitrva

da elasse (97)

dara na serie (98) as mesmas raizes epic produziu (97), posto (pie em

ordem diflercnte.

7 1 . Shnilliantemcnte sendo

(99) r^.— H-y2*,

a serie
m—*X

(100) r„ r;\ rf, ... r*

~

dani 2
m~ 2

raizes distinctas de (95), entre as quaes as correspondences a

expoentes impares tem a forma — l-f-*
(

'*2 a
, isto e, sao todas as raizes

primitivas da segunda elasse (99).

72. As raizes (100), cujos expoentes sao pares, coincident com as po-

tencies pares (98). Com cfieito, tome-sc para formar a serie (98) uma
raiz

r'=.l-h (2"— *,)«;

teremos geralmente

J s•=
( 1 +- (2™- i, ) 2

2
)

2 • == (— 1 + i, • 2 2

)

2
-= r,"

isto e, as potencias pares de (98) coincidirao pela mesma ordem com as

do (100). Logo se tomarmos para formar (98) a raiz (97), nao sendo

coincidirao ainda as potencias pares de (98) e (100), posto que em diffe-

rent© ordem.

73. Do que acabamos de dizer se conclue, que qualquer outra raiz r ',

da elasse (99) dara todos os termos da serie (100), posto que em ordem

divcrsa; pois que as potencias impares de r
l

scrao todas as raizes primi-
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tivas de segunda classe (99), c as potencias pares coincidirao coin as de

(98). Ve-sc tambem que as potencias dc ordem.impar de cada uma das

scries (98, 100) nao podem achar-sc na outra, pois que cada urn desscs

grupos de potencias itnparcs reprcsenta a totalidade das raizes primitives

(97), ou (99), e e sempre impossivel a congrueneia

l-+-*.2a lH-i,.29 M2".

74. Nas duas series (98, 100) acham-se pois todas as 2""~ !
raizes

dc (95) da forma H-*'.2 B
; todas as 2"'- 3

raizes da forma — l-hi.2 2

,

e linalmente lodas as 2
m~ 5

raizes da forma l+y.2 3
, que sao as dc or-

dem par em (98), ou cm (100); c por conseguintc para completer a to-

talidade das 2'"" 1
raizes dc (95) faltam 2

m~ s
raizes, que sao todas as

comprehend idas na formula — l+y.2 3
, nenhuma das quaes entra cm

(98), ou cm (100).

Todas as raizes pore'm da ultima classe, que tivcrem a forma— l+«".2'
2 + a

, serao dadas pelas s™- 3 -" potencias daquelle numero,
cujos expoentcs forcm

i, 3, 5, ... (2"-*-«— 1),

rcuniao dos numcros imparcs menores que 2
m ~'i ~ a

.

75. As raizes das duas formas

— l+f.2«, —1 -H^.25

deduzeni-sc de todos os valorcs de /"

1 -+-«'. 2 2
, 1 f-y.2

5

pela simples subtraccao do numero 2; por conseguintc as 2"'~' raizes

dc (95) serao dadas pelas duas formulas

(101)

em que

xsr'MI'; sc==f

r= l + ,-.2 2
,

e uma raiz primitiva qualquer de primeira classe, c cm (|uc sc devc dar

a u qualquer dos valorcs

I, 2, 3, ... 2— a
.
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As raizes primitivas de primeira, e de segunda classe serao dadas

respectivamenle pela primeira, e pcla segunda das formulas (101), sempre

que nellas se lomar para u urn numero impar.

76. Similliantemente as raizes das duas form as

H-i.22
, — i + j/-2

s

deduzcm-se de todos os valores de r,"

_n_t.2 9
, i + ?/-2

3
,

juntando 2 aos de primeira especie, c tirando 2 aos dc segunda, o que

equivale a juntar ou tirar 2, conformc em r," for u impar, ou par: logo

as 2
m~ l raizes de (95) serao tambem dadas pelas formulas

c 1 02)

em que

x= r! IV.

=—-ln-*-2 a

e uma raiz primitiva qualquer de segunda classe, c u tcra qualquer dos

2»-a Talores acima escriptos (§ 75).

As raizes primitivas de primeira, c de segunda classe serao dadas

respectivamenle pela segunda, e pela primeira das formulas (102), sempre

que ncllas sc tomar para u urn numero impar.

7 7. Consideremos agora gcralmentc a congruencia

m — »

(103) J siMJr,

cm que «>1, e ?/.<m. '

As suas raizes devcm ser numeros impares; ora como qualquer

delles se pode representar por ± 14- it 2*. cm que *>1, para que seja

m— n,

1 == (+ i _(_
,;

. 2
a
)* = 1 4- A-

2"-' +"

,

devc ser pelo menos «= «; logo lodas as raizes de (103) sao dadas pela

formula

(104) : I -l ?y-2",
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em ([lie tomareraos para // qualquer dos numeros

Ve-se por tanto, que o numero das raizes de (103) 6 sempre o
dobro do sen grdii, exceptuando o caso ja considerado, em que n= i,

pois erttao o gr&u designa o numero clas raizes.

78. Qualquer valor x, em que // seja ifnpar, nao satisfaz a uma eon-

grueneia de gran inferior a 2CT ~"; por quanto sendo 2
m~"~ i

o maior sub-

multiplo desse numero, nao e

pois

;±iH-i.2») s

I.

— I 4-/.2"- 1
.

Apezar do que, a congTuencia (103) nao 1cm raizes primitivas senao im-
perfeitas, isto d, taes que pclas suas potencias suceessivas dao apenas me-
tade das raizes dessa eongruencia. Essas raizes sao dc duas classes, isto e,

leremos

(105) r= i -)-/'. 2",

que dani as 2"'~" raizes distinctas de (103)

(106) r, r\ r\ .

ou teremos

(107) r,=—

1

que dani as 2'"~" raizes distinctas

(108)

proposicoes que se demonstram como fizemos (§ 69).

79. A similbanca do que dissemos (§§ 70*. 71, 72, 73) se reeoiihe-

cerfi, que as potencias impares da scric (106) dao sempre todas as raizes

primitivas de primeira classc, e que as dc segunda classe sao dadas pelas

potencias impares da serie (108) J e outrosim se vera, que as potencias
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pares das duas scries dao as mesmas raizes, pela mesma ou por differente

ordera, conforme for on deixar de ser 2"' a somma dos nuineros i, i, que

entram cm (105, 107). Logo outra raiz dc primeira elasse r , e outfa

de scgunda elasse r' darao rcspectivamente todos os termos das series

(106, 108), posto que em ordem differente.

80. As duas scries (106, 108) dao pois
9'"-"-» raizes da forma

\ _u i. 2»
;
outras tantas da forma — 1 4- (• 2"; e fmalmente o mesmo nu-

mero de raizes da forma l+y.2"+'; por conseguinte para completer a

totalidade das 2"—"+', raizes de (103) faltam 2m
~"~i

,
que sao todas as

comprehendidas na formula — l+y.2" +I
, nenhuma das quaes entra em

(106), ou cm (108).

Todas as raizes porem da ultima elasse, que liverem a forma

j-f-i.
2"+" sao dadas por todas as poteucias impares rnenores que

2<*-»- a de qualquer das ditas raizes.

81. Tambem a similhanca do que fizemos (§§ 75, 76) quando n= 1,

se wrificara, epic representando por r qualquer das raizes primitivas de

primeira elasse dc (103); por r
t
qualquer das de segunda elasse, todas

as raizes dessa congruencia serao dadas pelas formulas

(109) x^EBBf, .%•= >•"— 2;

ou tambem pelas formulas

(110) a= r*, x=zr;— 2(— 1)",

dando a u, tanto cm umas como cm outras, todos os valores

As raizes primitivas de primeira elasse serao dadas todas, on pela

primeira das formulas (109), ou pela segunda (110), dando a u todos os

valores impares: as dc scgunda elasse sao dadas, para u impar, ou pela

segunda (109), ou pela primeira (110).

82. No que temos cxposto supposemos sempre, que na congruencia

a resolve

r

(HI) X*^iM2»,
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era D submultiplo do modulo, e w/> 2. Se porem for m =-2, a con-

gruencia dada sera

«a == 1 M \, ou os == 1 M 4

;

a primeira icm as duas raizes 1, 3, das quaes a uliima e uma raiz pri-

mitiva absoluta. A segunda tem apenas a raiz I.

83. Em vista do que dissemos (§§ 18, 68, 77, 82) eonclue-se geral-

uieiile, que a congrnencia (111) tem D raizes quando for /) =1, on

D= 2
m ~\ e leni 2D raizes cm lodos os outros easos.

Cumpre-nos dizer, que a maior parte dos theoremas dembnstrados
nesle capitulo acham-se na mcmoria de Poinsot (chap, tv, art. viiV

1." CLASSK T. 1. V. 1, 13
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VIII.

UESOLUOaO DA COMGRTJENCIA x" EES 1 M /(" £T C 7 .

84. Suppondo o modulo N~=*A"B Cv
. . . , send'o J, B, €, etc. pri

nios entre si, e se tivermos a resolver a congrucncia

(112) xB ~i,

devemos semprc suppor ('§ 46) epic D e divisor de yJV.

85. A resolucao geral de (112) dependc da rcsolucao das congnien-

cias seguintes, cm (pie D ', D", />'", etc. sao respectivamentc os maximos

divisores communs entre D, c cada um dos numeros yA ,
yB , <pC , etc.

(113) ^=1M/; aP'trntVLB?; xD""=iMCv
; etc.,

em virtudc das proposicoes, que passamos a enunciar:

1
." Qualquer raiz x' de (1 1 2) c tambem raiz dc lodas as congruen-

eias (113), pois que sendo vg.
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e por ser necessariamente x 1 primo com A, teremos

it J ,X = 1 ;

c conio D' e o rnaximo divisor commum entre D, e fd", concluir-se-ha

.
i
»'

x I.

2." Reciprocamente qualqucr raiz .r commum as congrueneias (113)
sera raiz de (1 12), pois que de

^eiMi"; a""siMl'j &*"*=
1

M

CY; etc.

deduz-se, por screm D' , D", D" , ete. divisorcs do D,

s:>
psslMd"i .r;'

/WlMJ? (3

; xJ
D~\MCy

; elc. ;

logo

35

8G. Em eonscqueneia do que acabamos dc dcmonstrar, nao baveni
diffieuldade em estabeteoer a formula geral de rosoluoao dc (11.2). Coin
offcito, determinem-se os mimerosp, q, r, etc. taes que satisfacam (§ 22)
a cosigTiicneia

N JV N
1 1 4) |?—H-S— +- r — H- etc. s= 1 M Ar

;

,1" /jf3 C*

e tomem-so os numcros a, />, <?, etc. , que sejam respectivamente raizes

das congruencias (113); seri raiz de (1 12)

;iib) x i= a yj— -+- 6 a 1- c r— -+- etc. M A.
J" fi#

(;r

Esta formula dard, sem repetigSo, todas as raizes de (112), substi*

tuindo nella todos os systemaa a, b, c, etc. dc raizes das eongruencias

(113). Para o reeouhecer notaremos:

1." Todos os valores (115) sSo raizes de (112). Com effeito, ele-

vando (1 1 5) a polcneia D, e desprcsando os multiplos do modulo, acba-se

'ii in
jv \ D

i° =fl|)- -I [hq
N \

n

Ifi.

cr-j + etc.;

13
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e como

a
D=lMA*; b"--\S\lf; c"=iMC y

; elc.

a congruencia (116) reduz-se a

xB~
X \ f> i X \ D / X \ *

p A \ 7 A -4- (r— + etc.MiV;

mas (1.14) etcvada a mesma potencia Z) produz

V A +k~ ) rt-lr— ) + etc..5sl,
yl / VKf C

logo

1.

2." Reciprocamcntc qualquei raiz ./; do (112) sera representada pcla

formula (115); pois que se forem rcspectivamentc a', V , c, etc. os resi-

duos dessc valor x para os modulos A", B , C 7
, etc. tercmos (§ 85, 1.°)

/=a' B'=lMi°; x
D"^l/ 7)"=lM]f; x

D
'"==c'

D"'==
1 M C 7

; etc.;

«', #, e', etc. formarao pois am dos systcmas a, b, c, etc. que podcut

entrar na formula (115).

3." Todos os valores (115), correspondentes a systcmas a, b, c, etc.

a', V, c', etc. distinctos, sSo diversos, isto c, incongruos para o modulo

N; pois que designando por x' , x" as duas raizes rclativas aquelles sys-

temas, se vg. supposermos que a, a sao raizes distinctas da primeira das.

congruencias (113), corno

x 1 s=ap— MA ,

A"

donde, pela formula (114), sera

e eomo similhantemente

x=.m;

r 5= a',

x', x" serao incongruos para o modulo A \ e por conseguinte para o mo-

dulo N.
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87. Pelo exposio sc conclue immediatamente o numero de raizes de

(I 12). Com efieito, sc nenhum dos factores A, B, C, etc. for 2, os nu-

ineros das raizes a, b, c, etc. scrao respectivamente os grans D', D", D'"

,

etc. das congruences correspondent (113); se vg. for A -='2, e for

D'=\, on D'=2" , sera ainda D' o numero das raizes a; esse nu-

mcro sera pore'in 2D', sc, sendo J=2, for Z)'>1, c D'<C2" . Con-

cluc-sc por tanto, que o numero das raizes de (1 1.2) sera sempre D' D" D'"

etc., except© qtftmdo for J.= 2, c/)'>l, c <C2
a

,

o numero das raizes e 2 D'D" D'" etc.

A nossa formula (115), em rclaeao ao laborioso proccsso de rcso-

lucao successiva flado por Lcgendre, c por Poinsot, nao tern pois so a

vantagem de ser inn method© geral e directo, mas tambem a de nos con-

duzir immediatamente a determiuar o numero de raizes de (112).

(S8. grau D da eongrueneia (112), sendo divisor de <pjV, tern ne-

cessariamente a forma

])= A'A
a
'li'jf'c'C7 '...,

pois nesses easos

em que A', B', C, etc. scrao respectivamente divisores de A— 1, B—

1

C— 1 , etc., e a!, [3', /, etc. respectivamente menores que a, (1, y, etc. Suppo-

nhamos que e d' o maior divisor coinmum entre —

—

;,, c ~—-,; d", dnt

A'A
al

A'
A"'

etc. respectivamente os maximos divisores commons entre ^ i—
7 , c

D
-„

9Cr D . .. W "^
entre ?, e,——?, etc.; sera evidentemente

car ccv

l)'= A'A
a

'

<!'; D'^H'I^'d": D !"=V'c/d'"; etc.

;

logo se nenhum dos numcros ^, 7?, 6', etc. for 2, o numero de raizes

de (112) sera

D'D"!) 11
' etc. =I><r d" d'" clc.

,

isto e, esse numero sera sempre maior que gran I), e nm mulliplo

delle, excepto unieamenic se for

117; dl= d"= dfn^ etc. =1.

Se se verificarem as eondicoes precedentes, e claro que bamhem
Z)', D", D'",. etc. scrao priinos entre si; pots que se nao fosse vg. r/'=l,
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esse nutucro dividiria -7--, isto e, nao poderia ser simultaneamentc pn-

rao com B' if , com C'Cr', file; logo /)' deixaria de scr simullanca-

mentc primo com D", com //', etc. Heciprocamente sendo D, D" , if.

etc primos entrc si, veriQcar-sc-hao as cquacoes (117). Conehic-se per

tanto que se nenhum dos numeros A, B, C, etc. for 2, sendo D', D", D"'

,

etc. primos cntro si, a congruencia (112) tera D raizes; c rcciproeamentc.

Se urn dos numeros A, B, C, etc. for 2, e /)', 0", £>'", etc. fore.n

primos entre si, o nurnero das raizes de ( 1 1 2) sera ainda D, se for Z)= 1

,

ou /}'=2a_ \ e sera 2D nos outros casos.

Quando os numeros D', D", D'", etc nao forem todos primos entre

si, e lor A=2, o nurnero das raiz.es de (1!2) sera Dd'd"d'" etc., ou

2Dd'd"d"' etc. conformc se verificar, ou nao, uma das cquacoes Z>'=1,

D'=2 a- 1

.

Se D for par, sel-o-hao todos os numeros D ', D", D"' , etc. ,
com a

uniea cxccpcao de que sendo vg. A a= 2, sera D=\.
89. N&0 sendo 2 nenhum dos numeros A, B, C, etc, se £>', /)", Z> ,

etc, nao forem primos entre si, a congruencia (112) nao pode ter raizes

primitivas.

Com effeito, sendo x, uma raiz qualquer de (112), e devendo ella

satisfazcr as Ires congruencias (113), teremos

xfsslVLA"; xf'^iM if; <"slMCr
; etc.;

ora nao sendo D\ If, D"1

, etc. primos entre si, sera o menor mulliplo

delles A<.D'D"D"' etc.: logo coino das congruencias precedentes se deduz

dondc

xfszmA';; xf&lX&i xf&ziMC7
; elc.

;

.T
4 slMiV,

x nao sera raiz primitiva de (I 12), pois que apenas podcra dar, pelas

suas potencias succcssWas, A raizes de (112).

90. Se porem />', D", D'", etc. fbrem primos entre si, nao sendo 2

nenhum dos numeros A, B, C, etc, (112) tcni sempre oD raizes pri-

mitivas.

Com effeito, tomem-se as raizes a, b, c, etc. respectivamente pfi-

mitivas de cada uma das congruencias (I 13), serao tambetn raizes pri-

mitivas dellas

a^-yA", b-\ u'lr\ c+ y"CY , e!o. ;
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24) pode seinpre dar-se a y . //'. y", etc, valores taes, que

a-hyA"=b-\
?/
7»'

P
;

a + y A"= r -{ y"Cy :

99

lenha-

vislo 96T ./ primo coin //, com <", etc.; logo

sera raiz primiliva de lodas as congnicneias (I 13), e por tanto se for
n o menor expocnte que faz simultaneamente

'•=-lM/; r"-lM« P
; f-lMC 7

; etc.,

n sera divisive! por cada urn dos nuraeros /)', Z)". /)'", etc. ($ 13); e
coino elles sao primes eMre si, teremos

n—DrD"Dm etc. =2>,

isto e, / serf raiz primitiva do (112).

Provada a existencia de uma raiz r primitiva de (I \2), entre as /)

raizes dessa congruencia

r, T
2

, r*; . . . r",

scrao primitivas aqucllas enjo expocnte lor primo com /), o qtte se de-
monstra como fizemos (§ 3(5): logo o sen numero e e.xactaincnte of).

91. Evidentemente se reconhece tambem, mae liavcra a>D raizes pri-

mitivas cm (112), se, sendo vg. A= 2, (or /J>'=1, c Z>", /)'", etc. fo-

rem primos cntrc si, e deixani de haver raizes primitivas para /)'>!,
ou para D" ,

/)'", etc. nao primos cut re si.

Concluc-sc puis que, sendo D=
(?
N, ainda que nao scja 2 nenhum

dos factorcs A, B, C, etc., (112) nao 'tern raizes primitivas, por quanlo
A— I, B—\, C—t, etc., e por conseguinte //, D\ D'", etc. tan
sempre o divisor eonvmum 2. Havera pore'in A) raizes primitivas se for

D^.vN, tf— "2>, e A>2*
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92. Ate aqui. havemos supposlo, que se a eongrueneia a resolve r fosse

(US) x'zsdMN,

dcvel-a-hiamos substituir por (It 2), cm que D 4 o maximo divisor com-

mum entrc s, c oJV. Notaremos agora que os numeros D', D", D"', etc
>« r,(3 r y

sao tambcra os maximos divisores communs en I re s, e fA , <?0 , fv ,

etc.; porque para achar D podiamos vg. proeurar o maximo divisor com-

mum D' entrc s, e *,/*, depois o maximo divisor commurn D
t

enlre

. e teriamos$

W
<pA

a j3 ry

ij= I)' D

A
- primos entrc si, c por conseguinte D primo coin

g^*
; logo £)' seria tambcm maximo divisor commum enlre D, e <p/i

mesmo se diz em relacao a D", D ,
etc.

93. Seja A' o maximo divisor commum enlre s, e &>N; designando

por csta ultima cxpressao o menor multiple commum de c?J , ? B\ etc.:

digo que sera A' igual ao menor multiplo commum A de D, D", etc.

Em primeiro logar qualquer factor primo/ commum a s, e a AiV

deve entrar em ura dos numeros yj", 9//, etc.; Ipgo/entrari em urn

dos numeros D\ D", etc., e por tanto cm A; todos os divisores primos

de A' scl-o-hao pois de A. A reciproca desta proposicao e tambem vcr-

dadeira, por quanto qualquer factor primo / de A entra cm urn dos nu-

meros J)', D", etc., e por isso divide s, e urn dos numeros ?
.f, fB ,

etc., isto e, divide s, &N, e o seu maximo divisor commum A'. Logo

A, A' tcm os mesmos divisores primos.

Seja agora/"' a maior das potencias do numero primo/, que divi-

dem oJ
a

, r

f
B 3

, etc., e supponhamos vg. que/'" corresponds a yA*\

serif" a maxima potencia divisora de AiV,- logo a maxima potencia/"

que entra nos numeros D', D", etc. correspondera ao primeiro delles, e

sera /" a maxima potencia commum a s, c 6 IV, isLo e, a maxima po-

tencia, que entra em A'; mas visivelmenlc tambem if* a maxima pd*
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teucia que entra cm A: logo fiaalmeote A. A
;

eontem os mesaios diviso-

rcs primes elevados As mesmas poteneias, islo e, A'— A.

94. Todas as raizes de (112) satisfazcna a (1 13), e por coflseguinte a

(118') 1 SI N;

or;a A, maximo divisor commum entre s, e i> N, e semprc divisor de /),

maximo divisor commum de s, e yN^^^jfoB. . .; logo todas as rai-

zes de (1 18) satisfazem a (112), e por conseguinte (112) pode scr sub-

si ituida por (118'), que era muitos casos sera de urn gran menor.

Supporemos pois d'ora era diante, que se fez essa redueoao, isto e,

supporemos em (112), que D e o maxirao divisor commum outre s, e

Ijy, ou o menor multipfo commum de D, D\ />'", etc.

Fcita pois essa hypothese, subsist em todos os thcoremas demonstra-

dos nos paragraphos anteeedentes deste capitulo, porque nellcs suppose-

mos que D era um divisor qualquer de yN, propriedade que compete a

qualquer divisor de ilV.

95. Se a eongrueneia dada for

./ — i

,

que e satisfeila por todos os numcros primps coin ,/V. ver-sc-lia pelo que

demonstramos preoedenteinentc, que todos esses nuincios sao raizes de

~i ,v

.

logo no theoreipa de Euler

pode substituir-se o pot 4.

Sera

I

ft*; J

,JV«*M

unicamentc se N lor um numero primo, ou potencia delle, ou o dobro

dc ura numero primo > 2, ou de qualquer potencia delle. Nos outros

casos 'fA , (fji , etc. terao pelo menos o divisor 2, e seni por tanto

&N<CqN, e &N divisor de <wY.

Ve-se tambem, que nos thcoremas demons! rados (§§ 12, 13) pode

substituir-se cp por 4, c por conseguinte em todas as formulas de resolu-

eao das congTiieneias lineares (eapit. u) podemos fazcr uma analoga sub

si iluicao.

I
." CLAUSE i. l. r. i, | i
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%. Nas applieaeoes que sc iizcrem da formula (115), 6 claro que

os coefficientes de Sj /v, 0, etc. devein reduzir-se ao sen residue minimo

para o modulo N. A mesma formula p4de dar-se uma cxpressao oiais

simples, fazendo iguacs os numeros p, q, r, etc., a similhanca do que

fizemos ;§ 25), isto e, detcrminando o tiumero p, quo satisfaz a

'118"
IV .V

-i- etc.
. \ MN.

c y

Tomando pois pos p a raiz propriamente dita da eongrtieueia precedents

qucr dizer, fazendo

h£4°
etc.

kA"-rl

Cy

mudar-se-ha (I I 5) em

'1191
/ A'

r:~=»(a— -+-6 —- -f-

c

c r
etc. \ M JV.

Esta formula, bem como (1 15), tera ainda logar se A, B, C, etc.

nao Ibrem numeros priinos absolutes, mas sim priinos en I re si.

Podcmos tambem dedtfzir de (115) uma formula de resolucao im-

mediatamente expressa era a. b, c, etc., A, B, C, etc.; com effeito, fa-

zendo

; eic.

;

da—\
p«=

,r / s/i^

a conffruencia (114) e. satisfeita para os raodulos ,/". />'
, C ,

etc., ist<

o, para o modulo iV; logo (115) mudar-se-ha em

(120) .x- 5^ a
IV s

h 6 ( -g
yy \?C

c?
elc; M

97. A formula (1 15), como rimos (% 86, 3."), da para um sysiema

qualquer de raizes a, A, c, etc

x aMAa
; ri^bMlf; xz=cMCy

; etc.,
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isto e. qtialquer valor x dado por essa formula tetai como cesiduos respe-

ctivamente para os modulos ./"'. //
(i

, C7
, etc. as raizes a, !>. c. etc. que

entrant no dito valor.

Similhantemente acontece nas formulas .lil). 120).

98. Km vez da cquac5o de rohdicdo (114)

N N
(i -— -\- r — i MN

poderiamos cmpregar

-. 4s g|3 rr
'

porque e apenas em ser satisfeita esta ultima congruencia, tiue se funda
a demonstraffto que demos da formula (115). O mesmo se rfird relativa-
mente d condiclo (llW); logo em (119) podemos fazer p I. nan so
quando a funccSb

N N
,

iV
:-H- jr 4--

I
etc. == (.

.<
a

Ift qv

mas tambem quando essa funccfio {or uma das raizes da consruencia (huh
( 1. 1 2 ).

99. Supponliamos que nfto e" 2 ncnhum dos uumeros ,•/, .#, f, etc
sejara respectivamente /,', A', fl", etc. raizes primitivas das congruencias
(113); a formula (120) podera" substituir-se nor

no —w-) +*-(») +*»••'»
. C;

etc. M Ar

.

em que u, u, u", etc. podorfio lor todos OS valores inleiros desdc- I ate
respectivamente />', />", />'". etc.

100. Se for d=*2, Z>==»1 a formula precedente reduz-se a

(122) / N \
.r «'

<piiP

RP
etc.

< •
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Se for .-/"— 2'". D'^-T~", sendo //> 0. «<w, a formula (1-21)

sera substituida (% M) pelas seguinfes

( I 231

V <? s
,-' .V

»«p

etc ;

^iP

:(^-2)
«*/

-f- etc. :

on por

;i23')

/ y -, 9 '•<

.c ~r

L

pflf
3

i-clc. ;

= (r "_ 2 f—t)"

Bp /

iV \
' 2

ft'"'

\ 2 /

JV\
*]J0

-4- etc.

em todas as quaes se podera dar a u todos os valores inteiros desde I

, i\m— n

101. Qtiando (112; liver raizes primitivas, sera uma dellas (§ 90) o

numero X, que for simultaneamente raiz primitive de todas as congruen-

cias (113)'; e «e tomarmos os residuos R", /('"', K""", etc. de A para

os modulos J* /?
P

, Cy
, etc. esses residuos serao respectivamente raizes

primitivas das ditas congrueneias, isto e, », «', u", etc. serao respecti-

vamente prima com /)', 0", />'", etc.; logo as <?£> raizes primitive de

(112) correspondcrao aos

»D'X<pD''X»J>'"Xetc. ,/)

systemas de valores de c* «', «", etc., cm que esses mimeros sao corre-

snondentemente prima com D\ D\ D'\ etc. Todas as raizesprimitivas

de fl 12) serao pois dadas pelas formulas (121, 122), quando nellas se

tomar para u, «', u", etc. valores que tenham a indicada propriedade.
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IX.

KESOLUCAO DA QONGRUENGU <XX ! bM N.

102. Consideremos agora a congruencia binomia geral

;I24) az'ssbMN,

cup modulo seja um numero qualquer primo, on multiple e em que s

e tambem um numero qualquer.

Em (124) devem a, N ser primos entre si; alias se tivessem o ma-
ximo divisor eommum d^>\, para que (1.24) fosse possivel, deveria ser

b divisivel por d. Suppondo pois" que nesse caso se dividiram a, b, N
por d, eonsideraremos sempre a, N corno primos entre si. Tambem pe-

demos 9uppor sempre a, l> primos entre si, pois se tivessem o maximo
divisor d, o qual, sendo a, N primos entre si, seria primo com TV, de-

duziriamos
« b

103. A congruencia (124) reduz-se sempre m'ui facilmente a ter a
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idade por coefficiente no primeiro membvo; basta para isso multiplillll

cal-a por cfi
N~ \ e teremos

(1281 x =ba

Nao so as raizes de (124) sao raizes de (125), mas reciprocainent

as desta satisforao dquella, pois do (125) deduz-se (124), multiplicand

a primeira por a.

Bastara pois sempre resolver a congrueneia

llZOj X =S ('•

104. Outra reducc,ao se pode ainda effeituar, a saber, podemos sem-

pre suppor, que c, e N sao primos entre si. Com effeito, se esses dois

numeros tiverem inn divisor primo d^>\, sendo respectivamente a, (3

os gr6ua das maxinaas poicneias de d divisoras dos ditos numeros, sera a

congruencia proposta

(127) •• se&VLPd*.

e teremos a considerar os segu int.es casos:

1." Sendo a= (3 === q

s

, o primeiro niembro de (127) sera divisive!

por d1 *; logo x= zdq
, o que transforma a congruencia dada em

10-2." Sendo «*= ;i c/.v •+ ,(', em que .v'>-0, e < s, e em tjiic j

dera ser tf= 0; fazendo, como e necessario, x -=— zdq
?

".'
, (127) muda-sc

em

ora sendo c/, e P primes enlre si, podem de(erminar-se u, v laes que

e + nP^vd' ' '

,

o que reduz a congruencia precedente n
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(128)
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;!." Sandto «.>j3, <
(3 qs, a hypsthete .r -. .V muda (1,27) em

4.
8

Scrido *>(S, e.(3=f^j
i -V. .*•'>(), e >. a hypothese .« -; ef*

•

'

(1 27) era

o se <r— i
,/. <.«•— p, deduz-se Logo dessa congruent: ia

etl
a (3— »— l'

mas se for *— *'-=«— (3+ y, podem determinar-sc «, u tacs que

on

C'^VuPd'-P^vd'"'

o que reduzira" (1 28) a

e~\~uP~v<l7
,

: r.

5/ Sendo ?. «*= <p <\$, lazcndo x^=zd\ a congruencia (127) re
duz-se a

z'=~eMPd ?~:

(>." Finalmente, sendo u.= qs-3rs'<i$, em que s'">0,
liypothese a:^-zdi muda ( (27 ) em

s, a

MPd P— a

congruencia impossivel, pois que c nSo e divisive] por c/.

Como as consideracoes preeedentes se applicam a qualquer outro
divisor primo d' commum a c, e N, conctiie-se que a congruencia (126)
se pode senipre rrduzir a obtra em que esses immcros sejam primos eri-

tre si, excepto o caso unico, em que sendo na congruencia dada tt, d^
as maximas poteucias do niimero primo d divisoras de c c do N, f'6r (Sr>«,
c este ultimo mimero nao lor divisivel por s; qnando isso acontecer a

congruencia e irresoluvel, por ser impossivel. Como depois veremos, nao
v este o unico caso de Lmpossibilidade de (12(i\
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Supporemos pois semprc que na congruencia a resolver (126), c 6

primo com o modulo.

105. Scrido possivel a congruencia (126), c suppondo gcralmente o

modulo N=-A a
lfc y

. . . , designemos por *' qualqucr das suas raizes;

esse numcro devcra riecessarianienle ser primo com N, pois que N, e c

se suppoe primos entre si. Se for x" outra raiz da mesma congruencia,

podemos delermiuar os numeros u, v taes que

.r"^r.r'MN:
ou

e como

sera

donde

(129)

,,./'»
if, ,T"=~f,

t>'=sl;

logo todas as raizes x! , x" , .r"', etc. de (126) podem exprimir-se por

meio de uma dellas x', isto e, sera sempre

sendo v qualqucr das raizes de (129), as quaes sao exactamente lodas as

raizes de

(130} v
D ==l,

cm que D e o minimO multiplo commum de D', D", D", etc. maxima?

divisorcs communs ehtre / e yJ*, ?J*, yCr
, etc. ,

ou Z> o naximo

divisor commum de s, e 6/V. Em consequeneia, se (126; lem uma raiz x
t
,

tcra (aulas raizes dislinctas quanta* sao as da congruencias (1-30), por

quanto se v', v" fossem duas raizes differettes de (130)-» pao seria

X r ,r i
n .
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pois sendo x1 primo com o modulo, teriamos

109

v'~v",

contra a hypothese.

10(5. Designaremos pelo symbolo \'cMN, ou simplesmeate dc, que

denominaretnos radical modular (assim como as f'raecoes : ou no-* B B' J

deriamos charnaryra^itej modulares) qualquer das raizes dc (126).

radical modular dc designa pois qualquer dos numeros inteiros

que da o radical aritbmetico dc-^-nN, cjuando o valor do » o toraa ra-

cional.

Aquella noiacao proposta por Gauss, faz melhor reconhecer a no-

tavel analogia, que exist*; entre as propYiedades das raizes das congruen-
eias, e das equaeocs binomias, como engenhosammte demonslrou Poinsot
(Mem. sur VappUc. dc Valgcb. a la the'orie des nom&.J, fazcntlo ver, que
as formulas que dao a resolucao das eqxiaeoes binomias sao immediala-
mente applicaveis a resolucao das congruencias binomias, Em virtude

»

pois dessa eonvenoao, sera
\ 1 qual(|uer das raizes dc

e por conseguinte a proposieiio enuneiada no paragrapho antecedente tra-

duz-sc analyticamente na seguinle formula de resolucao de (126)

'l.'Ml' r— 1/ cV < '
[

!.

Designando por diD o numero de valores de dl, qualquer dos va-

lores de dc que adoptemos, esse nos dara* sempre as ^D raizes dc (1261

107. Investiguemos agora quaes sao as condigoes, que tornam pos-

sivel lima solueao da congrueneia (12(5) em que c e primo com o mo-

dulo. Supponhamos cm primeiro logar A~==y/
a

, sendo «=> I, e J^>2.

Para que a eongruencia

(131) r" rM.i"

1 ," CI. ANSI". T. 1. P. I. I 5
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seja possivel e neecssario <|sie, sendo I) d maximo divisor oommuin cntre

s, o fj
a
, e suppondo cp^*= ##,, tenhamos

(132)
c
n

> == 1

;

com effcilo, qualquer raiz .*' de (131) devcndo ser prima com J'\ c scndo

==/Z>, teremos

c
/>,^ x / - />, ._= „ I •»!>, g_ ^ (

T

,r—
J ,

A condicao (132) n5o so e necessaria, mas tambem e a sufficLente

para que (131) seja rcsoluvel.

Corn efleito, represent c r qualquer das raizes prmutivas de

<pA
c

= 1

r
#fl

r
«#i» ^'^ r *<", etc,

se fonnarmos a secie indefinida

(133)

o primeiro dos sens termos r*
tD

,
que faz

sera o que corresponde a n —== />, pois que devendo ser

c sendo <! primo com />
y

, o minimo valor de n i D
t
. Logo 08 Z>, pn-

mciros termos de (133) dao />, residuos distinctos; ora esses residuos sao

todas as raizes de

(134)

pois

a^-sslM!*,

logo entrc aquelles residuos necessariamente se encontrara c, pois suppo-

mos c raiz de (134); por conseguinte se lor

: r 1

'

sera r1 raiz de (131).
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Quando lor a== 1, islo e, quando tivermos a resolver a eongrueneia

a condicao (132) neecssaria e sufficiente para a resolubilidade reduz-se a

'135^ c'Wi,

em que A, designs o quociente de A— 1 por Ar
, scndo esta ultima quan-

tidade o roaximo divisor commum entre s, e A— 1.

108. A condicao (132) p6de ser substituida por outra, que na maior

parte dos casos sera- mais simples. Sejam A', A* os maximos divisores

communs entre s, c A— 1, e entre s, e Aa"
; sera, suppondo A— 1

D^mmA'A*'; D]***A,A*~~
a'~ l

,

e por conseguinte (13.2) rnuda-se em

p'^'-" stMi';

ora, eoiiio se viu no capitulo vi, (|ual(|uer numero c, que satisfaz i con-

gruencia precedente, satisfaz tambem a

(136) c'
t>~iMAa

''+l
,

e reciprocamente: logo esta condicjto podera" sempre substituir (132), i

([ual sera identica sc «'=«*«— 1.

109. Supponhamos actualmente A«=**2, isto e, seja proposta a con-

gruencia

(137) a!«'^~WcM2*,

cm que e inutil suppor n==^>0, pois que enlao scria ;=t,
A condicao sufficiente para que (3 35) seja resoluvcl n;lo e ja*

:i38) „i
I,

•omo no caso precedente, ainda que a ultima eongrueneia deva verifi-

15 .
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car-se setnpre que (137) liver uma raiz, peia scndo essa neeessariamenU

urn numero impar i, teremos

n X
i£= I

i
%"•

1.

Em vez de (138) teremos pordm como necessaria c sufficiente con-

dieao da resolubilidade de (137)

(139) '^1 H-jf.8—+*,

em que y representa urn numero qualquer.

Esta eondieSo e necessaria, pois que scndo qualquer raiz de (I

,= ± i-t-t.aa*+7

em que y=)>0, sera
-

= l-4-f.2m—• « k-S -
: r

valor sempre comprehend iflo na formula (139).

Reciprocamente tendo logar (139), sera" sempre resoluvel (137).

Em primeiro logar, sc for ?/z= l, sera n= i, e por tanto <?E3l,

o que torna (137) resoluvel.

Sc for m= 2, sera «-=l, on «= 2, c nestes dois casos (139)

dara Csl, e logo (137) resoluvel.

Se for «>2, c »— <3", (139) dara" esl, c por tanto (137)

resoluvel.

Supponhamos agora geralmente m^>2, n'~>2, e n<Zm.
Tome-se urn numero impar qualquer / reprcsentado pela formula

deduz-se dessa hypothese

m — n

c como /' e a menor potencia de /' eongrua com 1 para o moduk)

2°\ os 2"~ a termos da serie

;uo) /', v\ v\ I
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serae incongruos para o mesrao modulo, e qtudquer dellcs

E como todos os valores incongruos que da o segundo membro da equa
cSo precedente s3o 2*-a

, correspondentes aos valores de yspona

!, 2, 3, ... 2"~ 2
,

.'/

Segue-se que todos os residues da serie (140) sao dados por todos os resi-

due* do 1 -4~ ,/.'>'"" + a
: logo para um valor <pialquer (139)

achar-se-ha necessariamente um expoente t tal que

isio e

I"

,t ,-r

v j tor conseguinte /' sera raiz de (137).

110. Os 2*-* valorcs de c dados pela eondieSo (139). nao sao pois
todas as raizes da congruencia (138)

** == 1 M 2"

as quaes sao dudus pela formula

IU *• :fc 1 \ ij-"2"

A proposieao que cnunoiamos para quando A> T, soft're por COO-
seguinte uma notavel excepc3o quando J=2; neste casti suppondo sem-
pre em (131) s= (D, a condieao

C ' H5= 1 M A"

e ainda necessaria, mas j;i nao e suflieicntc para que a eengruencia dada
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seja resoluvel. I'ara S6 dar a possibiiidadc do resohioao e" Ibreoso cscolhcr

para c as raizes que satisfazem. nao a congruencia

L

mas sim a congruencia
i

e niesmo en! re estas adoptar somente as que teem a forma 1-+-4L
^

111. Verificada a possibiiidadc dc haver uraa raiz na congruencia

of fe== c M .4"

,

existirSo, como vimos '%% 105, lOfi) nefeessariamente \D raizes dadas

pela formula

X s^:-z yc • */ 1 •

112. D<> que precedentementc exposemos e facil concluir as condi-

coes de possibiiidadc da congruelencia

a m .,* , BcMA
a
B? Cr ...,

em que suppomos primeiro que nao e 2 nenlium dos numeros A, li, C, ele.

Qualquer raiz dessa congruencia sei-o-ba necessariamerite das con-

gruences

[143) x'-cM/; /=cM/; i'eeM^ etc.-;

ora se dcrmos ainda a /)', D", D', etc. as signilicacocs indicadas (g 92),

sendo y/', /?', C, etc. 09 maximos divisorcs commutts cnlrc s, e J I,

B— \, C— 1, etc. tcrcnios

f
3 '. li"'D'^A'A"; D"= 1l'lf; W'^C'C ; etc.

devendo ser os expoentes *', 0, /, etc. respectivamente menores que

8, V, etc.; e suppondo (inalmentc

j-~i^jM; B^r^&%! C-\=C(\; ete
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serao (§ 108) as eondicoes necessarias da nossibilidade sirftultanea das
conariiencias precedes) les

( 1 1 1) c* s= 1 M /$"' ~+
'

; «>~ 1 M ?/
!

l
' ; ,< == 1 M C7

' + ' • etc.

Representando agora [tor A o minimo triultiplo coimniim de An B ,C

,

etc., podemps, era vez das eondicoes precedentes necessarias para nue
(14 2) seja possivel, adopt a r a setruinte

145) si Mil jfP'-H^r'+ i

I 13. Reciprocameute, verificadas as eondicoes (144), a congruencia
dadfl sera possivel; por quantO dessas eondicoes resulla a possibilidade de
resolucao de eada uma das congruencias (143); e se a, b, d, etc. forem
:spectivamente raizes dellas, poder-sc-biio delmninar z, z, z", etc. taes

<IIIC

a- r : /= ?H' I'/= (/-| z'C7 :

go sera
p raiz commum das congruencias (14 3), e por conseguinte da

congruencia dada.

I 1 i. As eondicoes sufficientes de resoinbilidade (ill) podem substi-

tuir-se por uma s6 (145), quando, e so quando A
t

, Br C, etc. forem

respectivamente os maximos divisores communs entre A, e ».i
a ~^'

-.& 4-

1

nv'+l
<?B

, fC , etc.; pois que qualquer nuniero c (|ue salisfaz ;i cor.

gruencia (145), dando \g,

na bypotliesc adoptada deduz-se desta \S 60)

r''= lM,l"'+ '.

c similbantemente se concluem as outras eondicoes (144).
I 1 5. A substituieao das eondicoes sufficientes (144) por uma so (145)

far-se-ha sempre quando forem D', D\ D'", etc. primos cntre si; por

y«'4- 1
ei st re A e 9A . como

(iiKinio se podesse vg. ser A, d, sendo d> l , o )

. com

A I)',
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d dividiria />', e por conseguinte o grail s da eongruencia da<la; demais

d seria divisor de algum dos numeros B
t

, C
t

, etc. vg. de B\, e por con

seguinte tambem de yB®; mas sendo D ' o maior divisor commum entrc

oB (

\ c j, c tendo eslas quantidades o factor commum d, cste dividiria

D", isto e, D', D" teriam o divisor commum d, contra a hypothcsc.

116. A substituicao das condicocs (144) por uma so (145) far-sc-lia

tambem sempre. quando D\ D", D"\ etc. f'orem primos com A; pois que

sendo vg.

a A* ' = A, 1) ,

e D' primo com A, sera A, maximo divisor cormnum cntrc A, e

?
117 Assim como rcduzimos as condicocs (144), nccessarias para a

possibilidade da eongruencia dada, a uma so (145), podemos tambem

substituir qualquer numero dcllas, vg. as tres primeiras, por uma so, isto

e, em vez deltas adoptar

(146)

A'
1 M A"

i a'-i-i y+i

i de A,, B
t

, Crsendo A' minimo multipl

Pelo que diz respeito as condicocs sulficicntes de possibilidade da

eongruencia dada, a condicao (116) equivalent as tres primeiras, quando

e s6 quando forem respectivamente A„ B, C, OS maxnnos div.sores co-

.'xi ..a' 4- I ^,y-Hl Tx . :..i .:<: ,

m-

rouns entre A'ef^ Air+'j , <iC E em especial verificar-se-

ha essa equivalencia quando forem D', D", D"> primos entre si, on quando

esses numeros forem primos com A'.

1 1 8. Supponbamos actualmcnte que na eongruencia dada (1 4^ e vg.

^ =r 2 As condicocs nccessarias para a possibilidade de ( 1 1 2) serao (1 4 l ),

a excepcao da primeira (que se reduziria a (si); cm vez dessa cumpre

tambem satisfazer (§ 1 09) a

/jj»n c=i+r 28fi
'M28 '

Para ter agora as condicocs suflicientes para a possibilidade de (14 2),

bastard reflectir que, sendo resoluvel essa eongruencia, sel-o-hao simulta-

ncamente

19)
M2"; /~ rMflV
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e reciprocamcnte sc cada unia dcstas for separadamente resoluvel, sera

possivel (142); pois que se for a raiz da primeira destas, e b da segunda,

bastard para tcr uma raiz p de (142); delcrrainar z, z', que satisl'acam a

As eondicoes suflicicntes da possibilidade de (142) sao pois as de

cada uma das congruencias (148); a primeira dcllas sera possivel verifl-

cando-sc (14 7); e a segunda sera possivel, quando tivcrem logar as eon-

dicoes indicadas («« 1 13, 114, 1 15, 1 16, 1 17).

1 19. Pelo que demonstramos (§§ 107, 109, 112) e facil de ver que

para urn modulo qualqucr N=J a
.B C ..., cm que podera ser 2 al-

gum dos seus divisores primos, serao lambcm eondicoes nccessarias da

possibilidade de

afsscMN,

suppondo respectivamente D\ D' , D , etc. os maiorcs divisores communs

entre s, c fA", yB , ®C 7
, etc. e

r

?
A

a=J) l

l)
l
; 9 rf*=*D'Du ; fC

y *=*DmD
ltl

; etc.

as seguintes

(US') ^slM/; i^-IM//*5

; c"»=IM67 ; etc.,

e por conseguinte designando A o menor multiplo commum de D
t

, D
jt

, D
t

,

etc. sera condieao necessaria para a possibilidade da congruencia dada

(US") e sslMiV.

As congruencias (148) serao as eondicoes suflicientcs de possibili-

dade, substituindo-sc porem (14 7) a primeira dcllas quando A= 2. Po-

diamos tambem ,i similhanca do que lizemos prcecdentemente reduzir o

numero das eondicoes sufficientes (148').

120. Como vimos (§ 105) se a congruencia

149)
{.* CLASSE T. l. P. l.

x'ssscMN,
l()
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em que N—-A" L C 1
'.

. . , tern uma raiz, Lera tanlas quantas sao as de

I

(150) XDS5Bi',

ein que Deo maximo divisor cornmum entre s, e hN.

Sendo pois p uma das raizes de (149), c sendo a resolueao completa

dessa congrucncia dada {%% 105, 106) por

/^o \'\ S= \ii: \i 1,

(149) tera tun numero de raizes (§ 87) dcsignado ppr

(150') fs= D l)"D'"... ,

se nao for 2 nenhum dos numeros A, B, C, etc.

Porern se vg. A*=*2, teremos

(150'') i.s-=/)'/rD'".

I—.J

unicamente se for />'=-== 1, ou D'==2 ; e sera

!Hn">\ .i , 2 /J' l)'
1

D"'.(150'") /«:

em todos os outros casos.

121. Gauss (obra citada § lxw) demonstrou a condicao neccssaria c

sufficiente de possibilidade de

(181) as'==e,

para urn modulo prime
No caso particular de s •== 2, e para urn modulo potencia de urn

numero primo A (tacitamente supposto > 2) acbou Lcgendre (obra citada

t. i, pag. 251) uma formula que d;i sempre uma raiz de (151), couhe-

cido um numero que Ibe salisfaz para o modulo A; c por conseguinte

demonstra, nessas hypotbeses, que (151) e resoluvel para o modulo Aa
,

quando o for para o modulo A; ora para que csla ultima circumstancia

se vcrifique deve ser pcla oondidio de Gauss

I Mi,
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que comhina corn a nossa condicao gcral (136), pois no caso. presenle ej

D=>; A' 2; a'=:0; 4.
J—

l

2

Legendre considefa depois (pag. 253) que a congruencia (151) sc

rei'ere ao modulo 2'", e tcisdo separado os casos cm que c o par, on ?«— 2,

acha nos outros casos, por uma numcraeao algum tanlo minuciosa. uma
conditio do resolubilidade, que reduz a

que coincide inteiramente com a nossa formula gcral (139) applicada as

presentes hypotheses.

Para eompletar o cxame da possihilidade da congruencia

.i sSH (',

suppoe Legendre geraimente o modulo N=j"BCy
... primo com c,

c acha que e nccessario veriliear-se a possihilidade dessa congruencia para

os modules A", B , C7
, etc. Ultimamente considers o caso de nao ser

N primo com c, expoc o modo de passar por outra congruencia em que
essa circumstaneia se nao verifique, on de reeonhecer a impossibilidade

da congruencia proposta pcla natureza do divisor commum que houvcr

entre c, e N.

As condieoes de possihilidade das eongruencias hinomias linham pois

sido achados unicamente para casos particulares.

A dctcrrninacao do numero de raizes de (151) para uni grau qual-

quer, e para um modo multiplo (a excepefio do caso particular tratado

por Legendre, a que acima alludimos, e do caso discutido por Gauss, em
(jue c= l sendo o modulo potencia de um numero primo) tainbem nao
nos cons! a que ate agora tivesse sido puhlicada, posto que fosse hem facil

acliar esse numero pelo e.xame atlento do proeesso de resolucao de Le-
gendre (t. u, pag. 21).

122. A congruencia

(152) ^'sc,

para um modulo qualqucr N, e em que s nao e divisor de i>N, uma vcz

que seja resoluvel, pode sempre substituir-se por outra rclativa ao mes-

mo modulo, c cujo gniu seia o maximo divisor common) D entre s, e hN,
16*
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para o que. bastard clevar (152) a tuna potencia conveniente t. Com cffeito,

em

podemos detcrminar t de modo que

(183) t$*=BD-$-u®N, ow I.-—1M-,

pois -
,
— sao primos enlre st. Suppondo em consequeneia, por simph-

cidade, que na equacao precedente se tomam, eomo e possivel, t, u posi-

tivos, e ^= <C<fjV, a pcnultima congruencia rcduz-se a

(154) XD £=C'

isto e, reeonhecc-se que todas as raizes de (152) satisfazcm a (154): e

como ambas ellas ten) o mesmo numero de raizes (§ 114), conclue-se

reciprocamente, que todas as raizes de (154) satisfazcm a (152).

Tambem podiamos de (154) passar para (152) clevando a primeira

a potencia -, pois que achariamos, cm virlude de ( 1 53),

;i55)

St

"d ,! 4- it
D

ora sendo possivel (154) sera (§ 119) condicao necessaria para isso,

pore'm tcndo D
t

, Du , Dm , etc. a significacao indieida neste paragrapho,

como e A divisor de

D.D.D,, ...=
i II ,ii DDD' 1

-

<bN
e sendo (§ 90) D divisor de D'D'D". . . , sera" A divisor de —, e por

conseguinte deduz-se da congruencia precedente

* N 4>N

n
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o que reduz (155) & congruencia dada

1 2

1

A substituicao da congruencia (152) por (154) quo e a general isa-

cao da transformaeao conhecida para quando c= l, pois que enlao

iJ =l, equivale a x B -~i,

era que Deo maximo divisor commura enlrc s, e tpN, on, como pro-
vamos, entre s, e AJV, nao tinha ate agora sido feita senao para o caso

de ser o modulo primo, porque depende dc urn dos dois prineipios que
empregamos, o eonliecimento do numero de raizes de (152), ou das suas
condicocs de possibilidade.

123. Quando cm (152) for s primo com iTV essa congruencia sera
semprc possivel, e pclo que se viu no paragrapho antccedente teremos
immediatamente o valor unico de x, que Ihe satisf'az; por quanlo fazendo
entao

ts=i -\-u&N,

deduz-se de (152)
ts

isto e.

,l-fW(tiV _ J

>4-V- i

reciprocamente desta conclue-se

Neste caso pois, achar o valor unico de \/c equivale a elevar c a
uma potencia determinada t. isto e. sera

1

(150) •cse'HS c'***"
r *.

124. Sc for proposta a congruencia

(187) x -<> s .
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que se suppGe possivel, c em que Deo maximo divisor commum enlre

iiV, e sD; todas as suas raizes sao todos os numeros que satisfazem a

(x) St,
isto o. a

(157') x'.ssi/e(

D

ora designando por <\iD o nurnero de valpres de \Jc (que e tambera o mi-
D

mero de valorcs de \J\) nao se segue em gcral, que no segundo memhro

de (157') devam tomar-sc todos esses valores, porque nao se demonstra,

que para todos elles seja possivel
\J \Jc. Effectivamente, como adiante se

reconhecera com facilidade, nao se deverao adoplar todos, esses valores,

senao quando for s primo com IN.

Admitlindo por em quanto esta hypotliese, deve forcosamcnlc dar-se

ao segundo membro de (157') todos os tyD valores que lhe competem,

porque como a cada um delles corresponde (§ 123) urn so valor de x
D

em (157'), se nesta congruencia \/c devessc ter menos de \D valorcs,

(157) teria menos de $D raizes, o que nao e verdade. no
Suppondo pois ainda s primo com iJV, e designando por Jc, Jc,

n D

[/ c, etc. os'diversos valores de \Jc, todas as raizes de (157) serao todos

os valores de x, que satisfazem a alguma das scguinlcs congruencias

x'iEa\/c; »*s$/c; & =£..\/.c; etc.

os quaes serao dados |x>r

(138) ^^/'; *ssvV
f
c; sss/v^c; etc.

For ser s primo com i>N, ostas congruencias reduzem-se em v'ir-

tude da formula (156) a

,n (D y
39) xss^c—iUVj,' XI W/z X: •.« V'V'

f'Ci
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Como (157) tem <\>D raizes, e fbrcoso que os <]>D valores (1&9) se-
jam todns incongruos. Demais o numero t que entra era (159) satisf'a-

zendo a

(160) sl= \ -i-uiS=l j- D„
d>iV

equivalc a um valor t que satisfaz a (153), <juo no caso actual se muda em

(160') sl).t^-D~^niN,

e para que isso acontcca hasta suppor, que nesta equacao se substitue u
por ?//>; logo as raizes (159) equivalent a

B I)

V/, V/. //, etc. ,

"

isto e, teremos geralmente

(161) y^vV^iy^yV,
em que / deve satisfazer a equaeao (160), e por eonseguinte sera primo

coin i> ff,

Se pore'm j nao lor primo com iff, isto e\ se liver' um divisor eom-

nmm a D, nao podemos affianrar que todos os valores de ^c tornam pos-

sivel (157') e por eonseguinie nao podemos eonsiderar (158) eomo as

formulas de rcsolueao de (157). Mas sem nos emharaearmos com a esco-

Iha dos valores / |tf
, ^e , ^c, etc., que sao admissiveis, podemos lam-

bem, no caso actual, chegar a uma conclusfio analoga a (161), para o que

Lasta tomar para / urn valor qualquer (jue satisfaea a

(16-2) Di^l) k
tilN,

e que seja primo com iff, propriedade que conq.elini a uma mfinidade

de numeros t, COmo passaremos a mostrar. Qualquer numero t, nue sa-

tisfaz a (102) e primo com
p

;
logo para Icr o numero proeurado t. e
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sufficicnte exprimir que t e primo com D; t e pois um numero qual-

quer que satisfaca as duas equacoes

(162')

C Si sssl -j-M

[xt— yD-i i;

d>N
c como a primeira da, fazendo ~jr=W

i-B.^-'+ a'A-',

deveremos satisfazer a

(163) *(/
4>A"_1

• w'JV') =2/0+ 1;

o que se consegue inui facilmente tomando

u'=(]dm d'
n d l

'

p
. . .

,

sendo « um numero qualquer primo com todos os divisores primos de

D, que dividem s, e d, d', d", etc. lodos os divisores primos de D que

nao entram em nenhum dos numeros s, q, N'. Satisfcitas estas condicoes,

a equacao (163) tera uroa infmidade de solucoes em numeros intciros

x , y, pois que os coeflcientes destas incognitas sao primos entre si, o que

se reconhecc scm difficuldade, advertindo que todos os divisores primos

de D, sao contidos separadamente nos dois termos

$ , u N ,

pois s e primo com N' , e nao conlem nenhurn dos divisores primos de D,

que entram em u' , e csle ultimo numero conlem todos OS divisores primos

de D, que nao entram em s, ou em N' : logo qualquer divisor primo de

D dividira so um dos dois termos preccdcntcs, e por conseguinte serao

primos entre si

D, e 4
4) A" — 1

-hu'N'.

Delcrminando pois t com as condicoes indicadas, demonslrarcmos
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actualmente, que todas as raizes da congruencia dada sSo nao sdmente,

satisfazendo t a primeira das equagoes (162'), os <1>D numeros

D I) I)

/,e\ [//, v/, etc

como provamos geralmente (§ 118) mas tambem, se t satisfizer igual-

meirte d segunda das equacoes (162').

{

para o que se deve verificar que qualquer destes numeros e raiz, da con-

gruencia dado

x'
D

= c,

e que todos elles suo incongruos. A primeira proposieao e mui facil do

demonstrar, pois que fazendo vg. a substituicao do primeiro termo da

serie antecedente achamos

\ ,

r

n s i) + v & n 11 \ !>

i/.c] =c

A verdade da segunda proposieao reduz-se a impossibilidade vg. da

eongruencia seguinte

impossibilidade que se estabelece por um modo inteiramente analogo ao

que nos serviu para demonstrar a nossa formula (74'); pois que sendo
i) />

qualquer dos numeros / c,
\J

c primo com o modulo N, fazendo

j\r\\ If

•.•

achariamos pela substituicito na congruencia precedente

t' I,

I
." CLASSE T. I. P. 1.
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donde por ser / primo com IN, pois que ((102')) 6 I prijno com — , e

com D\ D v

s==l; e logo ^cs/jC,

o que e contra a hypothese.

Podemos pois tambcm no caso de nos ser dada a congruencia

em que s nao e primo com IN, isto e, tern um divisor commum com
D, cstabelecer as congruencias (161), uma vez cpie t seja determinado
com as condicoes indicadas.

125. Osihcoremas que prccedentemente demonstramos conduzir-nos-

liao a estabelecer os principios em (pic se deve fundar o calculo dos ra-

dicaes modulares multiplos, qualquer dos- quaes vg. \/c apresenta qual-

quer das raizes da congruencia, que suppomos possivel,

(164) x' == c M N,

em que s, e N sao quaesquer numeros. Esses principios, como se vera,

tern bastante analogia com os que regulam o calculo dos radicaes alge-

bricos multiplos, scndo porem indispensaveis, para os radicaes modulares,

certas attencoes especiaes, de que faremos uma desenvolvida exposicSo.

126 Em primeiro logar convira reeordar, que o numero de valores

de v'c, e o numero de raizes da congruencia

em (pie D e ainda o maximo divisor commum entre s e &N. Conti-

nuando a designar por i o numero de raizes de (164), ou do radical \/c,

teremos

^ *=
ty
D.

127. Nao send© c=z\, nao sera 1 nenlium dos valores de \'c, |K)is

que e 1 raiz de
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.r I s

128. Sendo possiveis %j'c, u'd, sera possivel y'cc, para o que basta

que veriliquemos a existencia de uoi valor do ultimo radical; ora desi-

gnando por y' c, \J
c' valorcs particulars dos dois primciros radicaes, e

fazendo

teremos

x.'=~c; i/sc'; (se^J'sscc', donde m
t
xnss \/z e'.

Logo da possibilidade das raizes modulares \Jc , \/e , \Jc , etc.

seguir-se-ha a possibilidade das scguintes

l/c,c,« ..., y'V' i/»J
"c,»c,»...., etc.

129. Sendo possiveis y'Y;, /c' sel-O-ha v/-, designando por ~ qua I

-

eMiV
"

(juer dos valores da fraceao modular - — ; por quanto com as hypotheses

do paragraphs preeedente, empregando ainda a notacao das fraccocs mo-

dulares, teremos (§ 4, 8."), advert indo que x
it

, c' sao primos com o mo-

dulo N,

S;)0. Da possibilidade de ^/V, e de \/'c', concluir-se-ha pois (§§ 128.

129) a de

131. Sendo possivel sjc, c suppondo s= s'slf seni lambcm possivel

sempre ft,
pois de

a;~sv/c, deduz-se 2,'ss ess (#,''), e af/'SSy/c.

132. Reciprocamente nfio podemos concluir da possibilidade de /£
17 .
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a de \Jc, que depende de ser resoluvel a congruencia #*£=£/ nem tao
i' ,•

pouco podemos concluir a possibilidade de j/ \Jc para qualquer dos valores

de ^c, pois que alguns delles poderao tornar impossivel

133. Expostas estas nocoes preliininarcs, eareccmos antes de passar

a dianle detcrminar os casos em que sendo

tereraos

(

'

(i 5
) 'h »=

'if
*

, X 4- «a X (i *j

Suppondo ainda que a earaetcristiea
if e referida ao modulo mais geral

]Y=A B C ... , vejamos cm primeiro logar quando a equaeao prcec-

dente se verifica em relacao ao modulo A*. Designando nesse caso por
-f,,

a earaetcristiea correspondente, devcra ser

Ve-sc immediatamente que esta equagSo e vcrdadeira

:

1
." Quando nao enlra cm s nenlium dos faetores primes de o/;

enlao

d, ie <h S szszdj .$ ess ... ssssl.

2." Quando qualquerf dos faetores primos de yA" nao enlra em
dois, ou mais dos faetores s, , s,2 , ss , etc.

Resta pois discutir os casos em que f € divisor de mais de urn dos

numeros s
{ , sa , sa , etc.

Supponhamos primeiro A~>2. Sendoff,f1 as mais altas potencias

de /, que dividem respectivamen I e yA", c s, teremos a considerar os

dois casos

:

(1^7) q.sss<^.p; ou q'S-ji.
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Na primeira hypothese, sendo /'', /*", etc as ruais alias potencias

dey, que dividem respectivamente s t , j 2 , etc., sera

/»'. /»'...._/*

a mais alta poleneia do /', que divide o segundo membro de (166), e

outro tanto aconteoe ao primeiro membro. Logo (166) subsist ira se bara
todos os factores primos communs a fJl

a
, e s, liver logar a primeira das

duas condicSes (167).

i\a segunda hypothese seja n o numero de factores s, , r9 , js , etc.

era que entram potencias dey* iguaes ou superiores a f1'; e represent
e

/"»',-

o producto das mais alias potencia de/, que entrain nos outros faetores

s
t , s,it etc., 6er&/n,

.

+t
' a mais alta potencia divisora do segundo membro

de (166); logo essa potencia e o producto da que divide o primeiro membro
multiplicada pory**- 1

!>+?<,• esta expressao, como e f'acil de reconhecer,
tern a mesma signifieacao quando w= 0, advert indo que enlao q l

=-q.
Por consequencia se forem/,/', etc. todos os factores primos com-

muns a yj
a

, e s, (pic entram em mais de um dos numeros s lf ja , ,y 3 ,

etc., c que satisfazem a segunda condicao (167) era vez de (166) de-
vemos escrever geralmente

(168) />- '"-) *./"•'"'- ,: "' 4 '"• • h»=*h*iX}j'»><h't

Supponhamos agora J ^2; sera yJ" .==2" '*. Tambem, como no
caso precedente (166), subsist ira se nenhum dos factores s

t , sa , etc.,

ou um SO delles lor divisivel por 2. No caso contrario o maximo divisor

coinmum entre fd*, e J tera uma das seguintes formas, sendo q>{-

(109)
9"— 1. <o

a— 1 f?'

Adoptando a primeira dellas, e sendo 2", 2*, 2* as potencias que
dividem respectivamente n dos factores s

k
. ^u , j. , etc., teremos

^«-a,"f+l ;^f
1
x^i

1
x'^f

1
...-i,+, .a*+ l .f+ I ...-sr-fH-;

oau seraago

(170) '"'i'-^'.x'ii.x^i,
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Adoptando a segunda forma, e sendo ainda n o numero das fa-

ctores s
t , $ 2 , *g» etc., divisiveis por 2, teremos

c por conseguinte

— <•>
a— 1 -1- n

(171) 2"<M=<k'|X<MX^V—

Finalmente adoptando a terccira forma, e sendo n o numero dos

factores s,, s,2 , s-, , etc. , em que entrain potencia de 2 iguacs ou supe-

riores a 2"~\ 2
?

' o producto das n' potencias de 2 divisoras dos outros

numcros j,, s if etc. sera

e por lanto

«)»(a— ll + fc+n'

:i72) 2
,„ _ 1

1
(« - 1 ) - f , + ..^ (^ ^ ,

^ x ^ _,

2x ^ fj

formula que comprebende o caso de ser n -=» Q, devendo cntao ser

Resumindo a discussao prcecdente, ve-se que a formula (166) so

deixara de ter logar

I
." Quando para A"J>2 houver urn factor primo/dc yA , que

divida mais de urn dos nutneros s,, s2 , s~, etc., com tanto pore'm que

a mais alta potencia de/, que divide s seja superior a que divide <py/ .

2." Quando para A--=1, forem pares dois, ou mais dos factores

134. Podemos em relacao a Ii
p
', Cr , estabelecer equacoes analogas a

(1.68), isto e, teremos
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rnultiplicando ordenadamente estas equagoes. e advertindo que em geral

($ 102)

' -- re . rc . • • r »»

acharemos

(173) ..F"f *> = *,,

quo nos prova que o segundo mouihro desta equate e sempre divisive!.

por $ s.

Par conscguiirtc a equacao (165) tora logar sempre que

F«= &= !?''=...= f,

eondicocs que envoivem a nao existeneia dos casos de exciusao (§ 133,

1 .", 2.°) cm relacao a cada uni dos numeros yA , % B , fCr
, etc.

135. Ora vg. relativamente a <pA a condicao de exciusao (§ 1 33, 1 .")

equivale a que nao sendo s v . j2) s s , etc. primos entre si, nao haja en-

tre — , e D' (maximo divisor commum de s, c fA) uni divisor priino,

que divida dots dos faetores s lt Ja , j, . eie. e como similhantcmente se

dira a respeito de —-, c D", etc. reconheeeremos finalmente que (615)

tera logar unicainonte:

1." Se j,, sa , s3 , etc. forem primos entre si.

2." Se, sendo irnparcs .//, 5, £7, etc., e nao se dando a condicao

precedents forem — ,
—

-., — , etc. respeclivamentc primos com I)',

D", D'", etc. on simplesmente primos com estes em relacao aos dirisores

cpie entrant em mais de um dos faetores s t , j8 , s8 ", etc.

3." Se, sendo vg. A=2, alem da condicao precedence nao for par

mais de urn dos numeros j
4 , ja , f3 , etc,

J 36. Tambem se conhece facilmente que a existeneia da equacao

(165) exige que se verifique uma equacao analoga em relacao a qualquer

numero dos faetores j , , s 3 . j s , etc., isto e, vg.

J;*. X lis, Kit*, =*(iS vs'~
:
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pois que se fosse necessario para tornar vercladeira esta equacao multi-

plicar o segundo raembro por F,^>t, (165) somente seria verdadeira

multiplicand^ pelo menos por F
t

o sen primeiro meinbro.

1,37. Quando nos for dada a expressao

(174) V \
!

S
<,

que suppomos possivel, deve entender-se que em cada uma das extra c-

coes \/ se deve adoptar qualquer dos ^sn valores, que lhe correspondem,

Nessas hypotheses a expressao dada tera um mimero de valores designado

por

os quaes serao todos incongruos; por quanto suppondo que ate inclusiva-

mente a extraccao \J se obtiveram valores incongruos, isto e, que

\/ v s/.-'c

tern

valores distinctos reprcsentados por

?t - Pa > Ps»
el<; -

»

serao tambem distinctos todos os

valores

V p, . Vp,, V p R , etc.,

para o que basta provar, que um dos valores destes radicaes nao pode

ser congruo rom um valor de outro; com effeito de



DAS SCIENCIAS DE LISBOA. L' CLASSE.

conctuir-se-hia pela elevaclo a potencia s„_,

133

o que e contra a hypothese

I 38. Suppondo ainda

: ?,>

i= s, s„ s, .

o radical modular t'<" podera" ser representado por

'174')
V \f

\i- c,

unicamente quando se verificar a condicSo (165); por quanto suppondo

possivel a cxpressao precedente, e por eonseguinte possiveis todos os va-

lores correspondentes as extraccoes successivas, cotno (174') elevada suc-

cessivamente ;is potencias s
t ,

s 2 , ss ,
etc., isto e, a potencia s, produz c,

todos os valores de (174') serao valores de s/'c; logo (1 74') daria (§ 137)

fyXKX<K...

valores ineougruos de \/c, e por eonseguinte esse numero nao pode ser

maior que ifi.j, numero de todos os valores de \/c, isto e, vcrificar-se-ha

(165).

Rcciprocamente da possibilidade de j/c, e da existeneia da eondi

cao (165) conelue-sc a possibilidade de (174'); pois da congruencia

por ser (§ 1 36

conclue-sc que

. CLASSE T. I- P i.

1 s
i
*,»,.. • 8»X C, Oil x -

'

c,

+ I= + *.X + *
I
«,...*._,,

„«i«i- f«_i

18
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deve ter <ij„, valores para que

XS V v/«

possa ter tys valores. Simtlhantemente se demonstra que

*»' w,sV Vr,

deve ter

valores, e assim por (iiante ate demonstrarmos que (174') deve ter (j,j>

valores, isto e, os correspondentes a todas as extraccoes sucressivas, que

por conseguinte serSo todas possiveis.
s

A substituicao de inn radical simples \/c por um radical composto

(174') deve pots sempre scr sujeita a condicao (165).

139. JNao so e indifferente a ordem das extraccoes successivas (1 74').,

mas tambem decompondo s em outros factores s'
t , s'$, /-. etc. de modo

que seja

sera

• \' •

isto e, cada um dos tys valores do primeiro membro corresponded a um
valor do segundo.

140. Sendo s —> s,s 2 , e s t
primo com iN, sera (J,j,«l, e o maior

divisor coramum entre s, e ijV, sendo o mesmo que entre este ultimo

uumero e ss , teremos sempre

141, Nas hypotheses do § precedente, depois de obtidos os vi-.<'.» va
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loirs tie \/c, para effeituar a extraecao \J , isto e, para achar os valores

de x em

(entendendo-se que o segundo membro pode ter todos os <ist valores

correspondences) deveremos (§§ 123, 124) tomar urn valor qualquer t

dado por

C sera

s
2

y/c<

isto e, a extraecao y/ correspondent^ a qualquer (actor s, primo com

hN cquivalc a clevacfio, da potencia / de todos os valores obtidos pelas

extraceoes antecedentes, ou tambem e dada pela extraccSo y de c'.

142. Se leita a decomposic&o

S - : S S S .

sujeita ;i condieao (165) faouver cnlre OS factores s { , s.it ss , etc, alguns

divisiveis por litmieius primos com &N, (165) subsisting aiuda (§ 140)

separando em factores distinctos esses nuineros; podemos pois suppor

*=M9
«,-..'

scnuo j, primos com ^Ar
. e para ter y/c, depois de obtidos

todos os valores \/c achar-se-ha successivamente (§>% 123, 124)

8, »' / »' y *'
»i »i *' 8, /»' v, ,s' y,' »j •' *'

1/ /<;^ (/cj = V C • •/•«= • C/c; = Wc) = y/ /<r*=> /c"'

;

s, 8, s- s s v ,v. .. *

18
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sendo /. t\ t'
1

, etc. dados por

t s
uy-t. ^^gMff-i.

("s ,
8

***-i.
elc>

e por conseguinte

n'l".
4*,jV_i

corno se versa a prion.

143. Sendo s=s'D, e D o niaior divisor commum entre J e iiV,

teremos {% 124) tambem para s' nao primo coin AiV, isto e. com /X

(175'

s #' /) D

Vfy

indicando y/,c os valores do \/c, que nao tornam impossivel a extraceao

s'

i/', e e sendo t dado por

ou

is/T M4JV,

adverlindo que a ultima equacao (175) para ser verdadeira, deve ser t

primo com <b N, o que se obtem da maneira indicada (§ 124).

Se for s= s" s D. teremos igualmente para s" nao primos com D,

S/c--

»"s'fl s" fl B / » y' f
I* \u'

sendo tambeni *' sujeito a condicoes analogas as indicadas.

E geralmente para

«= «,*,»,... D,

sendo alguns dos factores j,. *j , J 8 , etc. ou todos clics nao primos com

D,

(176

/ V) \ti't''
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determinando-se t, t', t" , etc. similbantcmente ao que temos indicado, e

verilicando-se a ultima equacao unieamente quando t, /', t", etc. forem

primes com i>N, isto e, corn D.

A formula (1 70) obter-se-hia immediatamente pelo que disscmos

no principio deste §, fazendo

S|Si... D

V/e-V S/e.

e determinando T pela eongrueneia

(177)

que daria

Mi.V,

a N r

verificando-se a ultima equacao unieamente quando for T primo com
iyV", isto e. com /).

O valor 7' dado por (177) visivelmente e o producto dos valores

t, (', t', etc. acima empregados, e que sao obtidos por congruencias ana-

logas a (1 77), em que successivamente se substitue s, sa ss . . . por s, . j9 ,

s s . etc.

I \ 'i . A etevacao dos radicaes modulares a potencias quaesquer intei-

ras requer certas attencoes particularcs.

Em primeiro logar e evidente que

(178)

[79J

sera"

(180)

Se for

Wv ='•• Wv

dnS S
1 = A«> •: S ,

ft a mesma hypothese teremos

(181) (v/c) ^(iy^c)
88 = (*/,
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Deixando pore'm de existir a coudieao (179), nao serao licitas as

reduccdes (180, 1.81), isto e, em vez dellas tcremos, corno e facil de

reconhecer,

(181') w<o =/;«; w<) =(/,«; •

designando i//; qualquer dos valores de j/c, que nao torna impossive]
»' s

145. Se s, s' forem primos entre si, ou tnais geralmente se o ma-
ximo divisor commum s" entre esses numeros for primo com &N, isto

e, se tivermos ip j"= 1 , sera"

'182) •c/
s

Em primeiro logar demonstra-se facilmente, que cada una dos va-

lores do primeiro membro e dado por urn dos valores do segundo, por

quanto qualquer daqueil.es valores satisfaz a eongruencia

a quai por conseguinte e possivel, como tambem se ve do (§ 128); e

todas as raizes d'esta sao dadas pelo segundo membro de (182).

Em segundo logar, eomo o segundo membro de (182) tern Is va-

lores distinctos, a demonstracao dessa formula reduz-se agora a prorar

que OS ty$
valores do primeiro membro sao todos incongruos para o mo-

di do JV. Ora se fosse, vg.

'18.']) V, c / V

como i/,c, y ,c sao primos com N, podemos acbar

,'184)

o que muda (183) em

mas de (184) deduz-se

/.cMN—
, Oil Zl •jf

•,« •,<

Z*'~= 1 ;

:,V 1,
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e como $% s' so pddem ter o maior divisor eommum s
v

, que da ^/'«=|
teriaraos

1, «= i,

e por conseguinte

h'-y
foiiini a hypothese.

Se Mo fosse ijij"— 1, a formula (182) deixaria de ser verdadeira,
pois que o segundo membro teria ^ j valores differentcs, ao passo que os

fy valores do primeiro membro nSo seriara incongruos. Com effeito, a

congruencia (183) subsistiria, tomando

o que sempre e possivel, pois todos os valores \/\ sfio valores /J; e por

isso \,\c, </„c seriam dois valores incongruos de \/c, uma vez que se
.v"

iptasse um valor de \/\ differente do I.

146. A multiplicacSp <le radicaes modulares do mesmo gran e dada
pela formula

V '•, X \ Co = V <,'.

y

Com efl'eiio qualquer valor

do primeiro membro satisfaz ;i cougrueneia

a qua! por conseguinte e possivel, como tambem se via (§ 128); e como
todas as -is raizes desta sap dadas pelo segundo membro de (185), a exa-
ehdao desta formula demons! ra-se uma vez que se reeonheea, que o sen
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primeiro membro nao teni mcnos de tys valores; ora effect!vamente os

<bs numeros incongruos

s S

/,'',. •,«,. vW •• V+
t

r
.

*

multiplicados vg. por y
7

,,/^ dao -p produclos incongruos.

Se c,= c,z
= c nao podemos lazer geralmcnte

> s , » yj

/ex. v
/
c= VV''V '

pois que os valores do primeiro membro silo dados pela serie

|//
2

. \/
2

'-
2

> V':/< etc.

e os do segundo membro pela serie

Q t
c)\ Qa

e)\ Qt
c)', etc.

Se porem / for irripar, e so neste caso teremos (§ 145)

Uma reflexao analoga se deve lazer em reiaeao aos radicaes alge-

bricos multiples.

147. De (185) conclue-se

(186) ^c/X^Xv'f, Ye, c e
8

.

Se c,= ca= tfs . ..==£, a formula precedente da, sendo n o nu-

mero dos factores
s i I •

yc X ^ c X|/'c-.= */'"'"
<

c somentc (§ 145) quando o maximo divisor commum d cntro s, e n

cjer (j,*/—!, poderemos escrevcr

X i/cX v/r • • — (

/
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1 s

148. < )s valorcs de \Jc\ X \/c 2 scndo dados pola scrie

.' s s s s s

V^.XvVv ^«|X/,J,, ^,Xi/ 5
r
;) etc.

isto e. sendo
s S 3

se tivermos urn valor a de y'c lt isto e, se lor Cjss*, teremos

! S

'1871 VV* *

a r|!=l/a
aS Xv'cs

= oi/c
s

.

149. O quociente dos dois radicaes do mesmo grau £ dado pe

formula

188)

em que o primeiro membro represents qualquer dos valores de x dados

pela congruencia ,

> i

C M'lH lo no segundo membro — qualquer dos valorcs x dados nor

.r • r = r .

A verdade da formula (188) reconhece-se advertindo, que qualquer
aloe do primeiro membro satisfaz a congruencia

a qual por conseguinte o possivel, como tambem se-conclue do (§ 129):

e como esse membro tem polo ineiios is valorcs •& one o o mmiero
J...C.

I
." CLASSE T. I. P. 19
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dc raizes da ultima congruencia, segue-se que todos os valores do pri-

meiro rnembro do (188) sac- dados por todas as raizes da ultima oon-

>aogruencia, isto e, sao represcnlados pela express;

150. Indaguemos quando dois radicaes modulares \jc yc1 terao <

mesmo nuraero de valdre's, o que cquivale a haver igual numero d(

raizes nas eongruencias correspond entes.

A propriedade supposta

( 1 89) is= p',

muda-se, chamando D, D' os maximos divisores eoromuns cntre s, e iN,

e cntre s\ e &>N, em

;i90) ld=ld'.

Dcsta equacao concluir-se-ha necessariamcnle a igualdade de D, e //.

1'orque, em primeiro logar suppondo A, Si, C, etc. iuipares, qualquer

divisor primo vg. de D divide $D, e reciproeamenle (§ 106); e por

isso D, D' devem ter os mesmos divisores primes; supponhamos (|iie sao

/, /', /'", etc. esses factores primos comrauns; a equacao precedente

equivale {% 1 35) a

(191) ^r>:i/""xir"... = ^""x^/''"'x^/'" f'--.;

e como em d>/
m

, if", etc. so entrain respeetivamente/,/ ,
etc., de (191

concluir-sc-ha

(192) ir-^r"; ¥"*>*¥'*'> ^r r
=--rf

! ' r
'

: etc -

Estejam disposias por ordem decrescente as maximas potencies

r. r*>
/'""• e'Ac.

respectivamente divisoras de

<

f
A*, -Jf, 'J-'

7
.

eti
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sera vg. para a primeira das equacoes (192)

(193)

ur=hfmxhrx$cfm
-'-=?ri

i

r " r
"'r"-

r'=w'xw"'xw-r'- .•-/•"/'"'/""•
•

entendendo*se que nos expoentes. ambiguos dos ultimos membros destas

equacoes deve adoplar-se o numero superior quando n3o e maior. que o

inferior, e gdoptar-se-ha este no easo contrario.

SupponhaiDOs por uin moniento, que apezar de vcrificada a pri-

meira das equacoes (1'92) e /'"',>/'"', ou m^:>m'; conio e sempre

in -- <Zjf e por conseguinte «/<_•«, infere-sc destas condieoes

r^r>r'=r.

Proseguindo nos factores seguintes a/'",/'", P0conhece-se (pie em
quanto o3o P6r indispcnsavol na cquacao superior adoplar o numero in-

ferior do espoente ambiguo, isto e, em quanto ;;?.= <?/, sera na linha

inferior m'<Cu
t

, e os factores superiores f* serfio maiores que os infe-

riores /'"'. E logo que na linha superior tivermos m~^>ur sera na linha

inferior m' -= <\u
l

: na primeira hypothese

r—i: »A
e na segunda

!'"-[" >/""'--=/"'

Logo finalmenle nos ultimos membros de (193) os factores do mem-
bro superior sao iguaes, ou maiores que os da linha inferior, scndo sem-
pre o primeiro dos superiores maior, (pie o primeiro dos Inferiores: se-

gue-se pois <pic para

m m', e l['":: If'"';

e como a segunda desigualdade nao se verifica ((192)), tambem nfto

existe a primeira. Applicando a mesma dcmonstracSo a todos os outros

19 .
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factores, achar sc-ha por tanto

fm fn>' . f'«
f'"'

f'l

P

f"P'
; etc.

e por conscguinte

/'"• f-f'f ...-*= i)= ["'

[

!

>>'

f" '•'
. . . = D'.

Supponhamos agora que e vg. J =--^2. A maneira como de /> se

forma <pZ) nos indicara, que esses dois numcros sao simultaneamenlr

pares, on impares; e tambem se reeonheeera , como no easo preeedente,

que qualquer outro (actor primo de D scl-o-ha de -bD, e reeiprocamente:

logo D, D' dcvcm ter ainda os niesmos divisores primos, o que nos con-

duz as equacoes (191), e destas a (192). Se D, /)' forem impares a de-

nionstracao do caso preeedente e applieavel actuahncnte, pois nao ha a.

eonsiderar a hypothese de scr

in

Se/==2, serao impares f, '/", etc., e teremos, pelo que fiea de-

inonstrado,

;im) /""—/•'"',• f"t= f"t' ; etc.

Suppondo eritao em (193) u', u\ etc. dispostos em ordem deeres-

cente de grandeza, aquellas equacoes subsist irao duplicando em alguns

casos ura
i

dos ultimos membros, ou ambos elles: e, considerando os facto-

res do membro superior, e do inferior seguinl.es aos primeiros, se?;/.; m'
:

c ?«= <;«', provaremos como precedentemente que

in i» tn in

195) /*'/•"... >r' /"*"•••;

e se w_>u', concluiremos pelos mesmos principios

195')
/»'/»";..= ["'["'

Para compararmos agora os primeiros factores <?jf
M

, ^AJ'
m

, suppo-

remos primeiro w=o. Scni m= <u, verifiear-sc-ha (195), e teremos

h!""^- 1
' hf"'^** ^/"">'ir'
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Sendo pore^m

u > 0, e m= j> u I

10

sera m \u', verificar-se-ha (195), e teremos

t £m /* a ' . t
i'm' , -- i

,a " ' *
. f

I'm --.
f r»

Finalmente send(

u 0, e m .... m

sera" m= u, verificar-se-ha (195), e como se suppoe ;/;, e m'^>Q, tere-

i nos

A ultima dcsigualdade lora pots legar em todoa o§ easos. serapre

que se suppozer m^>m'; e como a diia desigualdade nSo e peroiittida

((192)), conclue-se que sSo inadmissiTeis as desigualdades

m , n ';> <'»
, etc.

c sci';i necessariamente sempre

/"7''7'''...---/'", 7', "7" , '
/
.... ou d -

151. Para que dois radical's sj'c, yV sejam equivalentes e uecessario

em primeiro logar, que tenham q mesmo numero de valores, isto e, que
o maximo divisor eommum D entre j e AiV, seja o mesmo que entre

s' e A TV. Nessa hypothese determinando os valores de /. /'. que satisf'agcm

lis equacdes

(196)

sera

e como de

fst^mB -|-/a.V;

\s't= D-hu'&N;

\
> -

t
c\;

J
'cWc";

1
'

'»

'''
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so deduz

( 1 971
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c
,_

c
,«

esta congruencia c a cquacao tys= $s', senio as condicoes neoessarias, e

sufficientes para a eqviivalencia dos radicaes dados.

Em virtude do (196) podc substituir-se (197) por

1981

52. Para que os radicaes modularcs

\/c, j/V /c", etc

si- possam substiluir pur outros equivalentos, referidos todos an rnesmo

"ran, e necessario e sufficiente que

(

, J , ,.//

dcterminando pois nessa hypothese os nuraeros /, /.' t", etc. que satisfa

zem 5s equacoes

,! S '= D -V-nhN;

t'V-»D-|-u"4JV-;

«s radicaes dados poderSo sot' substftuidos por

n r> . it

sje , Jc"', y/c'"", etc.

.? s'

153. Procuremos agora quando os radicaes /c, /c' podem lor valo-

res communs, e, na dita hypothese, determineuios esses valores.

Supponhamos primeiro que. os radicaes dados tem inn valor com-

nium o; sera
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logo todos os valores communs serao dados pelas equivalencias precedentes
>

*'

tomando nellas os valores communs de \/'l, /l, isto e, suppondo d o ma-

ximo divisor commum civlre s, s' sera tyd o iiurnero de valores communs

das radicaes dados, ou de oui;ro modo o numero de raizes communs as

;i99) x == c, x :C>.

A eoudieao necessaria para que os dois radicaes dados lenhatii <hd

valores communs deduz-se Facilmente das congruencias precedentes; por-

quanto elevando a primeira a poteneia - , e a segunda a potencia - acha-
d l

d

remos

(-200) id

eoudieao, que, eonio depois veremos, e tambem sufficiente para a exis

teneia daquelles valores communs.

Havendo esses valores communs e quereudo dcterminal-os, tomare

mos dois numeros positivos u, v que satisfa^am a

20
i iu — i'e= d,

equac,8o passive!; deduziremos de (199)

s v u a v rr

X == c ; X ... C

donde

(202)

congruencia possivel, na hypothese de terem raizes .communs as congruen-

cias (199). Os valores communs aos radicaes dados serao iodas as raizes

da ultima congruencia; com effeito, elevando-a successivamente is poten-
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rias , -, acharemos, em virlude da condicao (200), e da hypothese (20 I

4 d '
v

<2f).'J

« 7 U -

r, « e "

c >
l

sc "

<

t -7 ^5EC
/";7"-'(,

,7
:

Podiamos substituir a esta verificaQSo uni raciocmio directo mui

sim[)lns para provar a proposigSo indicada. Com effeito os ^d valores

eommuns dos radical dados devendo satisfazer a (179) sera*o esses todas

as raizes desla, cujo numero e tambem tyd.

Reciprocamente satisfeita (200) os radtcaes dados lerao <hd valores

eommuns dados pela congruencia (202) porquanto suppondo-se possiveis

jc> ^c
> sei-o-iiao (§ 125) dc , dc , e por conseguinte tambem ypr.

isto e, (202) tera fyd raizes; ora desla possibilidade de resolueao. da con-

ditio (200), e da hypothese (20!) deduzem-se (203); logo todas as rai-

ses de (202) saiisfazein simultaneamente as congruenejas (200).

154, Para conheecrmos quando podem ter raizes eommuns as con-

gruences

= 1,

nu quando algous dos valores de \7c podem ser dados por alguns dos

valores de d\, designaremos por D, D os maximos divisores eommuns

entre s, e <bN, e entre t', e hN, hypotheses que darao (§ I IS

.5 1) S D'

de^dc1

; v/l =====
V
/< =
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e so for d o uiaxiino divisor commum eatre D, e D', serii ("2001

I) f * \ <k -rr — I

(204) =irr I , Oil
,. d \J)J

condioao necessaria e sufficiente para que os radieacs dados tenham va-

lores communs. Drierin inando j>ois u dc modo que

(203'
I) , //— Jf — — V
d d

esses valores communs serao dados pelas <id raizes dt

(206)
,/ tv,

155. Quando for ^=-1, sera «/=l, e \j'c' tera urn valor imme-

diatamente determinavel, que serii uma potencia de d . Reciprocamente
n

se quizermos saber quando \fc* podera" ter urn valor

In

como desta congruencia se deduzini entao

(207)
O in J) t

X r c ,

se lor // o m< ;nor nuraero que faz

c I

.

<'onn> se deduz de f20"

/ I.UD I
,(Cj 3=1,

seni {% 13)

(
208

) ' «/> Ip \>n, Oil «/):::lMll.
1 . CLASSE I. I. P, i. 20
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Para que haja urn valor de u, que satisi'aca a ultima congrueucia

e necessario e sufficiente que D, n sejam primos entre si. Verificada essa

condicao uma raiz u da eongruencia prcccdente dara ((207)), um valor
tu

c que sera raiz dc

x :C
l MN.

Ve-se tambem que, exislindo a condicao indieada, esta congrueucia

nao pode tcr senao uraa raiz de c
,
porquanto devendo todos os valores

u satisfazer a (208), dois delles quaesquer u, u', dos quaes seja o maior

prirneiro, darao

hi'tu t{u' I If II.)

A detcrminaeao dos casos em que xD^c tern uma raiz da forma

c
u

foi primeiro feita por Gauss (obra citada § 64, e segg.) na hypothese

de scr o modulo primo. Foi tambem nessa" hypothese restricta que Poin-

sot descnvolveu em alguns pontes aquella solucao. (llfji. sur Its princ

etc. pag. 97 e segg.) modo pore'rn como este demonstra parte das pro-

posicoes, que vimos de provar para a hypothese absolutamente geral, nao

nos parece simples nem dirccto. .lulgamos que offercceria algum intercsse

scientific/) resolver geralmcnte este problema, fazendo-o depender de um
s

caracter primordial, que e a existencia de um so valor de \/c rcprescn-

tavel por uma raiz da unidade.
i)

156. Ainda (pie a eongrueneia (206) da os valores de \/c communs

a y/1. , as raizes dessa congrueucia nao sao nunca, pclo processo exposto,

oxpressamente rcprcsentadas por numeros raizes da unidade, Isto e, nao

sera nunca
hi. ,

c : == 1

;

nao sendo r} congruo com 1 ; porquanto tendo 71 a signifseacao designada

no § antecedente, seria esse numero divisor do numera u (jue entra em
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(206); e como pela condicSo (204) tambern n dividiria — • a

])'

equagao

(205) exigiria que n divisor do u, e de : - fosse 1, isto e c'==
d

A esta conclusSo so chegaria mais facilmeute advertindo, que nao

e possivel que todas as raizes da primeira das congruencias

sejam raizes da segunda, pois tal nao acootece ein relaeao a raiz 1, nao
suppondo c'== 1.

157. Podemos poitii. demonstrar geralmenb, (pie, mesn.o presein-

dindo do valor 1 do /J, nao e possivel que todos os outros sejam valo-

res de j/e', se nao for iZ)'«=2; porquanto sendo

tf c'".

a congruencia que fornece todos os yalores eon.nmns aos dois radicaes
tenamos

(209) djd= <LD'— I

bra, sendo <1 divisor do /)'
, como vimos (§ 135) sera

Este valor substituido em (209) da"

H E
>

i (,^» <J>D'— 2.

A uililll,,a equa?8o exige (juc tenhamos £>'=2, e alem disto que o
modulo /Vseja simplesmente if, ou 2.//.

20 .
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Pi'iiKBiMtnto.

Passemos ao que tliz respeilo a resolucao da congruencia x s e^c

1. Para achar as raizes de x'==c, decomponha-se s= s i si sl ...st

de modo quo •b$= ^s i
'ls,2 . . . , sera

$, s
2

s,

isto e, x seni dado resolvendo successivamentc as congruenetas

.
„.•'«-

*

Jn — 2 -

x'"E^ac; x =a;
(

; x — ~==.x
%

. . . ; X'— #„_,

em que cada ran dos numeros x, *;„... tf„_i , vg. .z,„ e lima qualquer

das raizes da congruencia antecedenle

3n — [m — J

)

= <T

2. Se na congruencia ^°= c em que D e divisor de &N ibrem /A

D", D>", etc. primos entrc si, sera D =^D' D" D".
. . ,

e -, seni primo

com Z)'; ~ com D", etc.; logo neste caso qualquer que seja a decom-

posicao

l)^d
t
d
2
d
7
...d„

sera sempre
/* rf, rf. rf, •«

3. Se a congruencia /si tiver raizes primitivas ou se forem D

,

D', D", etc. primos entre si. isto e", D <*= D'D" D'"
, e por isso d>D==D,

d, d„
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suppondo <7, r/2 ds . . . d
n _ ,

-- • c/
y

. o que muda a precedente em

se nao houver em d
t

factor primo algum que nSo entre em d, , a fer-

inula precedente dara todas as raizes primitivas, tomando em \/i so-

mente os valores que sao raizes primitivas correspondentes, os quaes de~

signados por \/f
i, serao todas as raizes primitivas

(*

Com effeito procurcmos a minima potencia m que da .>'" ==
1 ; seja H

maior divisor eommuin de d e m, isto e

S ==d $ ; m= m.ft .*• d ... «/
3 '/i

' '/'

priinos entre si: logo

i, d. *,</*.

v'^V =i/V,i

m ,
= m,

;
d , logo m= m & d

mas ps factores primes de dt entrain em d
n , logo em m , e por.isso r/

c 7/i nao podem ser priinos serao sendo

,/ — I, foco ri s=»; ni-=m, d m d d
'I n f

donde o menor valor de m= dn dr
Reciprocamente para que {J), on a serie de extraceoes de que

aquella depende deem todas as raizes primitivas e neeessario (rue

(B) t (i (| =5 (/ CD d
J o -; I »
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se todos OS divisores primos de d
t/
nao sao contidos em dn ,

seja d
q
'^d

i
,d

ll
,

contendo d , todos esses escluidos teremos

mas (B) e

9 d d = a d ,d ,d =* ad ; a d ,
d —yd,X d ,a d

,d d =zd,d.qd , logo d.~®d.

ora se q' nao Ibsse I seria geralmeute

Oil

(«— 1)
(//'- !)(£— 1)

GHL.,.— (G— lj(#— t){L — l).;.

equaclto impossivcl, logo ^,= 1, e todos os factores primos de d
t
ser3o

contidos era dn .

Lo"-o finalmentc e eondicao necessaria e sufficiente para que {A) de

todas as" raizes primitivas que a decomposicao d
x d3 ds ...d„_ x , d„ se

faca de maneira que todos os factores primos contidos cm d
t
d^d- .

.
.dn _ s

entrem em da
.

A representacao das raizes primitivas pela formula (A) coin a eon-

dicao indicada e a generalisacao de inn tlieorema particular conhecido

para quando o modulo N e primo, e sao

d,= da
—&. . = d.—q

divisor primo do modulo N— I ; enlao demon$tra-se (V. Serret, Algebr

Sup.) que todas as raizes primitivas da congruencia

xf ss 1 M N

sao dadas pelas congruencias

. j'sli ar*sic
4

; s'sks,,; ... x* =£«._,

tendo x t ,x,, *i, etc. a significac8o indicada acima.
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X.

VARIAS APPLICACOES.

( IICKtmio.)

Nuincro do decomposicoes dc um produclo N= Aa
li^C 7 . . . (em que cio nurnero

dos numeros primos A, /?, C, etc.) em dois factores.

Suppondb que em todas as decomposicoes os dois factores tem con-

stanternente o maximo divisor commum m, designaremos por <bmN o

respectivo nuraero de decomposicoes. Consideremos pois os seguintes casos:

I." Sendo os dois factores primos entrc si, ou m~~ I.

. numero das decomposicoes e o mesmo de N ,<==ABC-
Seja PXQ qualquer das decomposicoes de um producto de/:—

f

letras BC. . . ; esse dara duas decomposicoes para /; letras, isto e, P si.Q,

P-QA por conseguinte, designando \)orJ"k o valor <h t N' para um pro-

ducto de h letras

fkmaiflk— l)mm* a
f(k -2)

mas /' 1 = 1; logo

CLASSR r. I. r. i.

9* - ' fl/•(*-(*-i))-*-7i;

^NmmfkmmV-*
21
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2.° Tendo os dois (adores urn so divisor primO, ou vg. m

Deve sempre ser a^ 2.a, e tcremos

~J°

^iV=^^—

•

,'BpC

Se for a ;> 2 a, sera

(B) *^W— «*-'•

e se « => 2 a,

(<?)
i

V 9* — 2

3." Tendo so dois divisores primos, ou vg. m«=*A*'Bh
.

Deve sempre ser *>2«, e j3>2£, e teremos

I 2V 1 /«
a— %" ifi— M' p7

Se for a> 2 0, j3> 2 £, sera

(D)

se «>2a, p— 2£,

^ flJ
iV=24 -'

f^*-*-';

fmalmente se «= 2tf, (J- 2 A,

(m v* s iV=2*-
3

.

4.° Tendo n divisores primos, on vg. m=*J* B*C
Sera sempre

«>2a, p>2A, y^2c, etc.

e teremos

G) 'i>m— 2
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sendo s o numero das prcccdentes equacoes-desigualdades, que se redu-

zcm a equacoes.

5.° Podendo ter varios divisores primos.

Neste caso lodas as decomposieoes classificam-se era varios grupos,

a que respect ivamente correspondent diversos maximos divisores p, q, r,

etc. , e sera o numero total das decomposieoes

(H) d, N=<b S|4 IV-Hit «V-H...
if, </,»• .

' T ' '1 T ''

For conseguintc ler-se-ha vg. para «>2«,

e se a= 2 «,

it Vs 2*-
' -i-

2*-
' = 2*

(•/}
I

\? ulA — 1 l»A — 'J '1 u)* — 2

§2.

Thcorema de Wilson generalisado por Gauss.

A demons! racao deste theorema dcpciide, coram fez ver Gauss, da

cletepm inacSo dc quando e par on duplanicnlc par o numero de raizes

dc s'ssslMJV.

Gauss dissc apenas que essa indagacao requeria cartas attencues par-

ticulares.

Poinsot descnvolvendo cssa rapida indieaeao deu urn a demonstracao

do theorema citado, a qual tern duas inexactidoes, que Hie tiram todo o

rigor; uma eonsiste eui suppdr que nao ha systcmas dc raizes eonnnuns

as decomposieoes da eongrucneia aeiuia em duas

x— 1 £s OM P, x -+ 1= M (),

(sendo PQ= N): a outra existe cm adrailtir que quando TV for so

parmenle -par, tainbetn 2
4 " 1

designa o numero de decomposieoes em
dois factores sem outro divisor commum aleni do uumcro 2.

Imitando o processo de Poinsot poderemos substituir a sua denions-

lracao do seguinte raodo.

2J *
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Sejam a, b, c, etc. todos os ruirncros mcnores que N e primos com

ellc. Tomando um delles r acha-se outro s c so urn la I que

rsss-tl/lN

do racsmo inodo associarcmos todos os outros, podendo aconteeer que

para alguns delles x tenhamos

(*) a8 sl.

Todas as congruencias analogas a estas multiplicadas pelo quadrado

daquellas em que r, s sao diflferentes dao

on

(abed .

(abcd,..-j-i){abcd..: — l)sssiO.

Indaguemos agora quaes sao os valores x que satisfazem a (K) equi-

valente a

(*) (i-l)(*+ i)sO,

1. Para qualqucr valor possivel de x, seja D o maior divisor com-

mum entre *.— 1 e N=DE; sera x-\-\ divisivel por E. Logo qual-

quer valor real de x torna um dos dois binomios x— 1, #-4-1 divisi-

vel por um factor de N, e o outro binomio divisivel pelo outro factor

de N.

2. Rcciprocamente se tivermos, sendo iV= PQ,

(N) x—.l =s OMP ..a 4- 1 sOM(J

o valor x que salisfaz a estas equaooes resolve

m P -(- 2 x= m ' Q,

Logo todas as solucoes (K) sao dadas por todas as solucoes (TV) em que

TV se decompoe de todas as maneiras em dois faetorcs. Corno de (N) se

conclue

mP \-2= w'0
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segue-s'e que para ter todas as sokieoes x, devem-se formar so os syste-
mas (IV) que resultam da deeomposicao P, Q ta! que P, Q sejana cm re

si primos, ou quando muito tenham 2 por maximo divisor commum.
I la pois tantos systemas (N) quantp e o dobro 2t|/,, a iVdo numero

dessas decomposicoes, visto que a deeomposicao P.Q ale'm do systema
(TV) da tambem

(0) x— I. == M (J; x + t ~ ,
i) M ]>.

E facil de ver que a cada solucao x' de (TV) corresponde uma so-
lucao .r"= PQ— x' cm (O) c sera

C) .-/ x {PQ— x')x'~-i,

advertindo que nunca sera .r;'=.t,': logo todas as solucoes x repartcm-se
cm grapes x<

, x' que satistawm a (/>). pois que nao podia outra solucao
/// 1 'K' . I / M 1 i

x differente de x , x" dai

Se o numero dos grupos for par temos

e se impar

x'x".x'"x"". .. I

aV'.a"V"'...£s— f,

e como as outras raizes «, />, c salisl'azcm a uma eongruencia similhanlc
a primeira das duas ultimas, segue-se que sera sempre

a b c d .

.

. s i 1

,

conlbrmc for par ou impar o numero dos grupos x.
Se N (or impar, cada systema (TV) dara uma so resolueao x, por

que sendo P, Q primos entre si, tirase de (TV)

a; — >• -|-m» f (>,
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isto e, uma so solucao menor que PQ
Tambem se ve que a solucao x' de (JV) nao pdd« ser igual a solu-

cao x

10)

» d(

x — lssOMP' i+l=0M()'

sendo a decomposite /*, <? difterente de P.Q; porquanto scr.a neces-

sario que urn dos (adores />, P' tivesse urn factor primo/ Mo divisor

do outro; seja pois />—/>/, como PQ ^ P 1

Q' serf ?'— j//": lo§° d( '

(JV, £)) tirar se-liia

donde

«-isOMf .r+ lsOM/'

2=^0 M/', isto e, f=2.

O numeru de grupos binaries .r sera pois
ty l M—-2f ,

par <>u
1

conforme £> ou — 1, logo para k I ou N.**=.f Jf f ; . .

.

a/a'W's"". I

e por tanto

c para N*=pf
'

a I) c d . . . -i= -t- 1

.

abed . . .^£— 1.

Consideremos agora caso de A' imparmciilc par, isto e, ^==2 TV'

= 2P<? (sendo 7V differente de 1, alias A=2, e o theoremo de Wil-

son general isado scria 1 = ±1M2).
Na livpothese actual teriamos ainda

isto e, cada systema {()) daria urn valor de .*'.

Acontece pore'm agora, que, segmido se viu precedentemente, as

duas resolucoes x, correspondentes a decomposicao 2 P, Q, cquivalem ;is

dnas relatives a decomposite P, 2Q. Logo o min.ero de grupos distin-

ctos de va lores x sera

f, 2 N' - 'b . A"= 2*.r ' — 2* '

"

"
=
2*
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concluir-se-ha que

k;

se A= 2p r ', e

abed . . . =3— 1

,

abed . .
,== 1,

se 77= 2p''' a'1 '.
. .

Consideremos finalmente o ease em que N e divisive! nor 4 ou
TV— 4 /><£.

Todos os systemas (A) scrao os erne resukam dc decompor A" em
dois (adores primos entre si, on em dois (adores 2 P, 2Q sendo P, Q
primes entre si.

(ha cada systema

(J*) •>• - 1~=0M2P x h-is eOM2(),

da duas solueoes <4 PQ contidas na congruencia

ar».r-|- 2/' ()•>>,,

mas qualquer dellas e contida nos systemas (A) em ({lie A" se decompoz
em dois factores primos entre si; porquanto sendo x uma dessas solueoes
x — 1, ou #'-4-1 nccessariamente e divisivel por 4 tisto que ambos
pares; se for vg. divisivel por i o primeiro Mnomio, o systema

equivale a

x I==0M2J> x 1 + t==0M2@

x' ( ::,:0M4/' ,.'+ i==OM()

que tern uma so solucao.

Logo todas as solueoes x sao dadas por lodos os systemas (A) em
que JV se deeompoe em dois factores primos entre si, isto e, o numero
de grupos binaries x sera if, A, numero daquellas deeomposicoes, por
isso se for A= 2

a
, f, A= 1 , c se A contivcr outro, on outros factores

primos como e enlao k> [ . sera ^,^=2^' par, e por eonseguinte

abnl ! M N.

«.esumindo teremos que na congruencia

a6cd s± 1 M^
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deve tomar-se o signal — nos seguintes casos:

1.° Quando N contiver urn so factor primo.

2." Quando 7V= 2 R, sendo R impar e contcndo R urn so divisor

primo.

Tomar-se-ha o signal + naquella congruencia era todos os outros

casos.

Os casos cm que temos

abed. . hlss-OMiV

enunciam-se mais siraplesmente assim:

A congruencia prccedente tern logar quando iV 90 I cm urn divisor

primo, on e o dobro dc urn numero dessa espeeie.

Nos outros casos

a be, d

,

I. :0.

Mas dispensando longo proccsso precedente, o thcorcma demons-

trado na Memoria (§ 87) da immediatamentc o numero de raizes de

S"- : : 1 M N,

por conseguinte a demonstracao do theorema de Wilson generalisado.

Demonstracao da formula dc Binet (Comptes rendus, etc. Torn. XXXII, n." 2(i)

para a sorama das polencias m dos numeros menorcs que AT e primos com (die.

O nosso theorema (13) foi achado antes de \crmos a formula cilada

de Binet, dc que aquelle theorema e um caso particular. A nossa formula

(9) dara a de Binet, imitatido o proccsso que seguimos para obter (13),

isto e, substitu'mdo successivamente em (9) pelos differentes symbolos

s , sh , etc. as somrnas correspondentcs das potencias dos numeros natu-

raes cxpressas por meio dos numeros bernouillianos B, , n,x , B- , etc.

Qualquer dessas somrnas vg.

2"' -4 3" . . <r
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e dada pela serie .

163

m 4- 1

((a H- If— 1) //, -+- m ((a 4- l)— 1 — 1)) fl
a

-h Ki-
rn— 1 m— 2 ,— ((o-hi)— »— i)fl

4
+ et

on pela melhor formula

- -h a'" J5 . H- m a"'
~

' /*,, -f m -
1wi -f- 2 3

-»*,+- etc.

rut qual se deve supprimir o termo aflecto de a"
-

", por isso que na

serie dc que resulla a precedente e %x=l para #— 0. (Vid. Kramp,
ElKm. de. Aril;km. univers. §§ 597. 598.1

$ *•

4pplicac;So dos principios contidos na Memoria a dizima periodica

(numero de casas dc cada periodo, etc.)

$ a.

Applicagao as fraccoes coulinuas.

FIM.

i
.' CLASSE T. I. p. i.
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AtGUMAS c;<>jnsidki;a<:oks

SOBHE liMI»nii(io THEKAPBUTICO

SUBAZOTATO \)K HISMHTJIO EM ALTA DOSE,

.. la materia niedica ha algumas subslanrias raedictnaes, que, conhe-
cidas desde niuito tempo, applicadas muitas vezes. estudados OS seusellei-
tos por muitos Medicos em diversas molestias, e em diversos paizes, pa-
rccia terem ja a sua historia muilo adiantada, on quasi eompleta: en-
tretanto, cbmmadas a novo exame e a nova diseussao, acliou-se, fine muilo
havia que reformat- no concerto (juo dellas so fazia. Assim se provou. que
substantias reputadas toxicas em certa dose, o nSo eram nessa (lose, e s<3

o vinham a ser em dose muilo superior. Assim oulras, que eram repu-
tadas venenosas em dcterminada quafttidade, se demonstrou, que o nao
eram nessa mesma quatil idado, quando applicadas em ecrlas moles! ias.

Descoberta lanto ma is importante, quanto & nessas alias doses (pie ellas,

muitas vezes, se tonaam mais energfeas e cffieazes. E provavel, que o
exame por que hao do passar ainda muitos outros medicamentos tenha
iguaes resullados, e que se doseubra uina aceao deeisiva, e talvez heroiea
em substancias, (pie, usadas ate" agora em doses aeanhadas, nao podia
apparccer.

•Ja por isto se preve, que a therapeutica podera tirar destes cxames
e mvestigacdcs, excel lentes resultados; mas tambem se deprehende, com
quanta intelligencia e caulela devem clles ser dirigidos. Ha uma destas
substancias med.cmaes.

(|ue, repnlada por muilo tempo veuenosn. dftda
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en, pequena dose na pratica medica, se descobre boje ser nao so b-

nocenlc cm doses ineomparavelmcnle mais Tories, mas amda nessas do-

ses notavelmente util nas suas applicacoes therapeuticas :
quero fallar do

subazotato de bismutho. ,-•,,, Aa
O subazotato de bismutho, subnitrato de bismutho, tmmlrato de

bismutho, protonitrato de bismutho, oxydo branco de bismutho, magis-

terio de bismutho, branco de caio, foi empregado de longa data, muitas

vezes em affeceoes de cstomago, algumas em nevroscs, c amda em ou-

tras molestias mais ou menos analogas a estas; mas os authores recoin-

mendavam a sua applicacao em pequenas doses, e mculcaram os peri-

Sos que se poderiom seguir, e se tinham algumas vezes seguulo de cx-

cedcr esses poucos graos, em que dies aconselhavam a sua adnnmstra-

SoT Era considerado, alem disso, nos livros de Toxicolog.a e de Me-

dicina legal, como urn veneno irritantc. A dose que os authores mais

oeralmente indicavam nao exeedia a doze graos, e algims amda iicavam

muito aquem dessa dose. Meglin dava-o na dose de urn grao de tres em

tres boras, com magnesia c assuear. Menkes de Hildcshcm. tambem o

applies nas febres interm ittentcs na dose de do.s graos de duas en,

duas boras nos intervals dos accesses. Clark julgava-o especifico na gas-

trodynia, em pequena dose. Wendt tambem o achou util em pequena

dose nos vomitos chronicos, e ainda mesmo nos agudos O Codigo phar-

maceutic* Lusitano recommenda, que se de na dose de me,o grao a e

dois ou quatro, augmenlando successiva e gradualmente; a Pharmacop

a

Universal de Jordan, de urn a doze graos; o Formulano de Richard, de

dois a quatro graos; o Formulario de Bouchardat, de do.s a de/. graos

E estas eram as ideas mais geralmente enunciadas pelos authores sobre

este ponto, e scguidas pelos praticos. Muitas vezes esta substanc.a era

eombinada com oulras, e principal mente com a ^V^Z^se
Mas ainda que estas fossem as ideas ma.s geralmente recebidas so-

bre as doses que se podiam empregar desta substanaa, tambem e ccrlo.

que alguns praticos mais ousados a tinbam admunslrado cm dose ma.s

larga. Assim Herat diz, que ella se da na dose de doze, vmte e quatro,

quamvta e oito graos, c mais, por dia, adminislrada por varias vezes;

que a dose pode'sor levada gradualmente ainda miuto ad .ante; mas que

dada desde logo en, dose muito larga, se tern visto causar vomitos, co-

licas anxiedade, vertigens, etc. Odier de Gcncbra, que fez della urn uso

muito extenso, e con, muito proveito, principalmente nas nevroses do

estomaso, usava dar desde vinte graos ale uma oitava por dm. Casals

deu-a na dose de trinta graos por dia, em urn case
,

de telano. L^ennec

administrou-a algumas vezes sem inconveniente na dose de urn rscropulo
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por cada vcz; e Recamicr e Trousseau na de qualro grammos. Jonathas

Pereira diz, que a dose destc remedio e dc cineo graos ate vinte e qua-

tro; mas ([ue clle poucas vezes eomeea por menus de mn escropulo, e,

algumas vezes, cbega ate meia oitava. Entrctanlo estas doses ja parceiam

pcrigosas a muitos Facultativos; c alguns easos dc envenenamento, eau-

sado por este medicamento, notados nos livros, e, sobre tudo, o que o

Professor Orfila escreveu na Medicina legal, e na Toxicologia, inspiravam

reeeios sobre a sua applicacao, que, provindos dc uma autboridade tao

cempetente, tinham a maior influencia sobre os praticos, e os continham

nas pequenas doses, sem que, pcla inaior parte, se atrevessem a ehegar

a essas que alguns tinham applicado sem inconveniente, e ale com deci-

dido provcito.

Dcvemos com tudo juntar, que estas propricdades toxicas do suba-

zotato de bismutbo, nao estavam tao bem definidas e demonstradas, como
as de algiunas outras substaneias dessa ordern. Os Cactos de envenena-

mento causados por elle cram raros, menos bem descriplos, e alguns

autbores fallavani da aecao desle remedio, como de una ponto que pre-

cisava ser niais estndado. Schwilgud diz, que ainda era nccessario fazer

uma nova serie de indagacoes para estabelecer quaes eram os effeitos

immediatos desta sufestanota na economia. inesnio Mr. Orfila, fallando

das propricdades vencnosas della, diz, epic a falta de observaeoes sobre

este gencro dc envenenamento lhe nao pcrmittc dar maior dcsenvolvi-

mento aquclle artigo. Mas as cxperieneias feitas sobre os caes, c consi-

gnadas na sua Toxicologia, c o que elle escreveu na sua Medicina legal,

onde csta substantia e posta ienti-e os venenos irritantes a par do mer-
curio, estanbo, arscnico, cobrc, antimonio, prata, ouro, e zinco, c os seus

symptomas traclados collect)'vamente com os produzidos por estcs rae-

taes, parceiam dar uma eonclusao definitive, que devia levar os prati-

cos a usar cautclosamcnte do bismutbo, e a nao execder as doses pres-

criptas.

Tal era o est ado da sciencia nesle ponto, quando appareceu na Ga-
zeta Mcdica dc Paris dc Abril dc 18 49 a memoria de Mr. Monnerct so-

bre o tractamento f'eito pelo snbnilralo dc bismutbo cm alta dose as

an'eccoes gastro-intestinaes e cbolcrina. Nessa memoria disse Mr. Monne-
rct, que, por uma longa serie de faelos cstava aulborisado a cstabclc-

eer, (pic o subnitrato de bismutbo podia ser dado sem inconveniente
em doses niuilo maiorcs do rpic aqucllas cm que os praticos o applica-
vam, tendo clle levado a sua administraeao a dose de trinta, quarcnta,
e scssenla grammos. Que as doses pecpicnas, usadas ate agora, sao mui-
las vezes Irieflicazes, c que as doses grandes, nesscs mesmos casos, apro-
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veilam de um modo admiravel. Que o medicament© cm alia dose ppde

ser assim continuado por muitos dias, junto com as comidas, ou lora

dellas, sem incommode Que nas diarrheas, em geral, e ainda mesmo nas

diarrheas das crianeas, elle presla grande servico assim administrado. Que

nas afleceoes de estomago, em que ate aqui se tcm usado, produz efl'eitos

cxeellentcs, quando e dado em alta dose, efleitos que se nao poderiam

obter cm pequena dose. Que nessas doses cm que elle o tcm applicado,

nao parece ter qualidade alguma irrilantc; que era contra a opiniao ate

entao geralmente admittida. Que por conseguinte, as ideas rccebidas por

todos os Medicos, ou pela maior parte dcllcs, a este respeito, sao i'alsas,

e (jue eonvem rectifical-as quanto antes, prque ellas obstam ao emprego

convcnicntc de urn medieamenlo, <juc deve prestar a thcrapcutica gran-

des servicos.

Eu tinha applicado muitas vezes o suhazolaLo de bismutho nas all'ec-

cocs do canal digestive, em que die e aconsclliado, ou so, ou junta-

mente com a magnesia, opio, etc.; algumas dellas com decidida vanta-

gem, outras inutilmcnte; mas nunca tinha excedido as doses prcscrqitas

pelos authores, (juando a memoria de Mr. Monneret excitou cm mim <>

desejo de fazer a applicacao deste remedio pelo sen methodo, que pa-

recia tao innocente e efficaz cm molestias, que na nossa terra sao tao

frequentes, tao tenazes, c de tao difficil cura. Apesar do respeito ([tic

tem na sciencia Mr. Monneret, a differenca do clima, da susceptibili-

dade do canal digestivo, a inccrteza da droga (pie ia applicar, a im-

pressao que em mim deixou a authoridadc de Mr. Orfila, bzcram com

(pic eu principiasse os mens ensaios cautelosamente por doses modera-

das, que progressiva e gradualmente fui augincntando, ate chegar a do-

ses grandes, mas ainda inferiorcs as ultimas do author. Entrelanto, o que

observei da inocuidade dessas doses, e o proveito que tirei do seu emprego,

fizeram-me crer, que estc modo de dar a substancia merecia muko ser ado-

ptado na nossa medicina em afleceoes tao communs entre n<5s, e para que

os outros meios conhecidos nao sao sufficient cs. Est a idea den origem ao

pcqueno trabalho que aprescnto hqjc a Acadcmia, e em que eu nao con-

sidero outro valor, se nao o de poder talvez iaeilitar a introduccao e pro-

pagacao de um bom remedio, contra que havia trial fundados reccios.

Neste pequeno ensaio, eu quiz examinar:

1
." Qual era a nalureza da droga, que, com o nome de subazotato

ou subnitrato de bismutho, anda no nosso commercio, c que influeneia

a sua composicao e preparacao pode ter na applicacao therapcutica.

2." Quaes eram os fundamentos dos authores para julgar esta sub-

stancia toxica na dose que ellcs marcam.
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.'!." Veriiicar por experieneias. I'citas nos animacs, as qualidadcs

loxicas da substancia.

4." Ver qual era o resultado dessa substancia, dada em alta dose

no honicm.

5.° E por ultimo, consigner o que a observaeao me tern mostrado
<la sua applioacSo nas moleslias.

ANAEISE DO SUBAZOTATO DE BISMUTHO DO COMMEKGIO;
NECESSIDADE DA SUA PUR1FICACAO.

O bismutho de qualquer dos paiases e das minas que o fornecem

ao commereio, vem sempre inquinado oomdiversas substaneias, das quaes
as principaes sfto o enxofre, o eobre, o arsenieo, a prata, o fer.ro c o

ouro. A quantidade destas substancias varia nas differcntcs minas; e

o modo de extraccflo ainda p6de influir na composicSo da droga. Algu-
mas dellas passam para o eoinposto que anda no eomtnereio com o nomp
de subazotato de bismutho; e esla droga deve por conseguinte variar na

sua composicSo, como variava a primeira que a produziu. Outras nao

passam na preparacflo do subazotato, ou so entram eelle em pequenis-

stma quantidade, em que nao podem ser nocivas a eeononu'a; mas ar-

senieo, que acompanha muitas vezcs o bismutho, e depois o subazotato,

pela sua qualidade toxica em pequena dose, inspira sempre cuidado; so-

bre tudo quando so tracta de o dar em alta dose. Ale'ni dislo. as varia-

eoes na eomposieao da droga fazcm recciar, que alguma vcz a quantidade
de arsenieo, contida no subazotato. scja tal, qvie possa dar logar a scrios

accidentes. E ainda que os authored tenham dado rcgras para a purilicaeao

do metal, antes da lormacao do subazotato, e certo, que estes preceitos,

muitas vezes teem sido despresados. e que algurn subazotato de bismu-
tho anda inquinado com arsenieo. Mr. Lassaigne, analysando ultimamente
uma amostra desta droga em Paris, aehou que ella eontinha tit do ar-

senieo. Isto me fez desejar saber o que devcria pensar da droga que, com
esse nome, anda no commercio, de que ate aqui se fazia poueo uso, e de
que uma boa parte vem do Franca. Para isso pedi ao Sr. Julio Pimen-
to!, como pessoa rcconheeidamenle compel ente, me quizesse analysar tres
amostras de subazotato de bismutho, que Hie forneei, de diOerentes ori-

gens; o tudo o que aqui digo na parte chimica e resultado das suas in-

dagaeoes, que muito agradeeo. Todas as tres amostras de subazolato de
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bismutho, apresentaram manchas dc arscnico no apparelho de Marsh,

sendo tractadas primciro pclo rnethodo aconselhado por Mr. Lassaigne, e

que consiste em submetter o subazotato a aceao do aeido sulfurico puro,

evaporar, dissolver o residuo secco cm agua distillada, c leva-lo assim

ao apparelho. Uma das amostras deu apenas vestigios dc arscnico; as ou-

•tras duas deram manchas ffiuito notaveis. Entao passou-sc a analyse quan-

titativa.

A primeira amostra, que no apparelho dc Marsh apenas deu pe-

quenos vestigios de arsenico, foi depois tractada pclo acido azotico. Seis

grammos de subazotato de bismutho, deixaram um residue insoluvel dc

ehlorureto de prata= 0,0l8 5 ou „»„-„. Na dissolucao prccipitou-sc o oxydo

de bismutho pelo carbonalo de ammonia; e depois tractou-se o liquido

filtrado por uma corrente de sulfhydrico, que prccipitou um sull'ureto

negro, sulfurcto de cobrc? 0,022 s

A scgunda amostra, feila em Lisboa com metal vindo de Franca,

deu no apparelho de Marsh muitas manchas de arsenico : analysada pclo

methods anteccdente, sete grammos de materia deram y//\S'
5==0,024, ou

^rO"=0,022, ou J/^0,0 143; e tern dc acido arsenico 0,3 1 4 por 1 00.

devendo suppor-se o arsenico cm cstado de arseniato de bismutho insoluvel.

A terceira amostra, vinda de Franca, ja no cstado de subazotato.

deu tambem muitas manchas arsenicacs no apparelho de Marsh: sete

grammos de materia, analysados pelo mesmo methodo que os anteceden-

tes, deram JrS*>=&,0 10, ou^/Os=0,009, ou Ar-=0,0058, reputado

Jrmestedo<kJrOs
,
pelasrazoesjaexpostas, tem0,129 pr 100 de Ar0*

Depois disto, ja levamos ao apparelho dc Marsh uma quarta amos-

tra, que tambem apresentou fortes manchas de arsenico.

Para se poder saber o cstado em (pic se achava o arsenico na se-

gunda e terceira amostra, ferveu-se por muito tempo o subazotato de

hismutho com agua ale se rcduzir ao estado de oxydo. filtrou-se, c en-

saiou-se a agua no apparelho dc Marsh: nao se ohtiveram manchas de

arsenico. Diluiu-se depois o oxydo em agua, c mfroduziu-se no mesmo

apparelho: imruediat anionic apparccoram as nodoas. Se o arscnico esti-

vesse no estado de acido arsenioso, como estc c soluvcl na agua, teria

acontecido o contrario. O arsenico deve cslar no estado de arseniato ik

bismutho; porque nas preparacoes do azotato dc bismutho-, todo o arse-

nico contido naquclle mclal deve transformar-se on acido arsenico.

O Sr. Julio Pimentel adverte. que para ensaiar o subazotato dc his-

mutho, nao e necessario tratal-o previamentc pelo acido sulfurico, como

recommenda Mr. Lassaignc; basta diluil-o em agua e in1roduzil-o no

apparelho: o hydrogenio, no cstado naseentc, scparado da agua basiea.
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do acido siolfurico pelo zinco, reduz nio so o acido arsenico, mas tain-

ted) o oxydo de bismutho.

Esta variedade na droga, relativamente ao arsenico, deve inquietar

os praticos na sua applieaeao, receiaudo effeitos tao variaveis como o me-

dieamcnto; e Sobre tudo, reeeiando que alguma vez sc apresente uma
droga que tenba rnaior poreao de arsenico, e que possa produzir cffci-

los toxicos. Para evitar estes inconvenienlcs, e de absoluta necessidade.

que o bismutho seja privado do arsenico, e que exista na Pharmacia uma
droga unifbrme, e sempre constanle, com que OS praticos possam contar.

Para obler o subazotato de bismutho sem arsenico, quando aquellc

metal o content, deve (imdir-se o metal impuro com uma pequena por-

eao de azotato de potassa, para converter o arsenico em arseniato de po-

tassa, que Oca nas escorias, separando-se do rcgulo metalico. Com este

metal, assim purificado, podc entao preparar-se o subazotato de bismu-

tho, que nao deve conter arsenico algum. Por este proccsso ja se tern

oblido, em algum laboratorio nosso, subazotato de bismutho, que nao

deu signal algum de arsenico no apparelho de Marsh; c provinha de bis-

mutho que tinha arsenico. Mr. Serullas tambem recommenda, para se-

parar o bismutho do enxofre e arsenico, que ordinariamente contem, de

reduzir a po, de o mislurar com a vigesima parte do sen peso do

azotato de potassa* c de o aquccer ao rubro. Mr. Soubeiran diz, que

o enxofre e arsenico se acidilicam, e passam ao est ado de sulfato e ar-

seniato de potassa, que se separa pela Lavagem. Repete-se ainda a ope-

raeao com uma nova poreao de nitro, para obler toda a seguranca, de

que o bismutho (icon complotamentc livre de arsenico.

E cerlo, que a quantidade de arsenico que contem o subazotato de

bismutho do eominercio e tao pequena, e o arsenico esta em um estado

de insolubilidade tal, que nao podera ler uma inllueneia toxica sobre a

econoinia; nem a ohservacao tcin mostrado neste ultimo tempo, em que

elle se tern applicado cm alia dose, essa accao toxica. Pore'm como as quan-

tidades de arsenico sao variaveis no bismutho, Pica sempre o reccio, quant

o

ao bismutho nao purificado, que alguma vez elle possa conter quantidade

de arsenico tal, que, em cert a dose, e cm eertas suseeptibilidades de es-

tomago, possa ler inconvenienlcs. Mas, por outro lado, teni esta dose de

arsenico. que contem o subazotato. uma accao benefice nos padecimentas

de eslomago, em que este e applicado? Sera a clla que sao devidos todos,

ou parte de sens effeitos saudaveis? A ulilidade das preparacocs arscni-

caes em algumas nevroses, a Cacilidade de digest ao c nutricao de que

gosam alguns pastures e camponezes de Alemanha, ({tie fazem uso do ar-

senico, e por isso chamados comedorrs de arsenico, a boa nutricao e appa-

Ct,AS8K -T, I. r. I.
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rencia quo os cocheiros em Londres dao aos eavallos, a quein adminis-
tram com eevada pequenas doses do arsenico, fazem leinbrar esta idea.

Henkes euros com o subazotato de bismutbo fcbres intermittenles,

molestia, em que o arsenieo lnuitas vezes aproveita. Em algumas aguas
mineraes alemas, e outras recommendadas em padecimentos cbronicos dc
eslomago e visecras abdoininaes, so tern cncontrado ultimamcntc o arse-

nico. As de Wiesbaden, tao eoncorridas e acrcditadas, cstao neste caso.

Apesar de tudo isto, nao jtdgamos, que as qualidades, ([ue fazem util o

subazotato de bismutbo em ccrtos padecimentos do tubo digestivo, depen-
dam do arsenico; nao so porque elle ahi esta em pequenissima dose, e

em est ado dc insolubilidade, mas sobre tudo por que tcmos visto esses

effeitos eurativos, oblidos com o subazotato de bismutbo privado com-
pletamente delle.

KTIVDAMIilVTOS DOS AITTIIOBES PARA REPUTAR
ESTA S17BSTANCIA VENENOS A.

Os aulhores de materia Mediea, (piando tractam do subazotato de
bismutho, nao so aconselbam as doses pequenas, mas fallam dos incom-
modos produzidos pelas doses maiores. Mesmo os que (izeram do suba-

zotato de bismutbo um uso mais cxtenso, e o applicaram em doses mais
fortes, virani (pie algumas vezes elle produzia incommodos graves. As-
sim Mr. Odier diz, que em certas cireumslancias, elle causava vomitos,
diarrhea, ou prisao de ventre, calor, incommodo no peito, horripilacoes,

rertigens e modorra. Segundo Mr. Guersent, o oxydo dc bismutbo pode
causar colicas, auxiedade, etc. Jonalhas Percira diz, que largas doses desta

substancia, desarranjam os organs digestivos, causarulo dor, vomitos, eva-

cuacoes alvinas, etc., e algumas vezes aft'eetando o systema nervoso, c

produzindo tonturas, insensibilidade, caimbras das extrcmidades, etc. Os
authores de Medicina legal e Toxicologia, o eoilocam entre os venenos.
Plcnk e Fodere entre os venenos mineraes, e Mr. Oriila entre os venenos
irritantes. E e este author o que mais insiste sobre as qualidades vene-
nosas do bismutbo. Na sua Medicina legal nao so refere os symptomas
e lesocs cadavericas produzidas por elle aos dos venenos irritantes me-
talicos, entre os quaes o colloca, como j;i dissemos, mas f'allando parti-

cularmente da sua accao diz:— «que o nitrato e subnilrato de bismutbo
«irritam e infiammam os tecidos com que se poem em contacto; que Q

«provavel, que os accident es que elles determinam, e que causam mui-
Mas vezes a morte, sejam o resultado desta inflammaeao, e da cxoilacaw
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«sympalhiea do syslema ncrvoso; que alguns faetos, com tudo, pareccm
« annunciar, que uma parte destes venenos pode ser leularaente absor-

«vida, e levar a sua aceao tnortifera sobre o eoraeao. »—Na Toxicologia.

Mr. Orlila, descrevendo os symptomas produztdos polo nitrato de bismu-
tho no homem, diz, que est a substantia causa affliccfio e anxiedade muito
assustadoras, nauseas, vomitos, diarrbea ou prisao de ventre, eolieas, ealor,

ineonunodo no peito, arripiamentos dc ft?io vagos, vertigens e modorra.
«Nossas experiencias sobre animaes vivos (acereseenta elle), nos fkerarn
«ver, (pie esta substantia podia causar difiiculdade na respiraeao, e que
«a morte era algumas vezes preeedida de movimentos convulsivos.»

—

Em outro logar Mr. Orfila diz, que as preparacoes de bismutho, que con-

teem oxygen io. sao dotadas de qualidades venenosas muito energieas, c

que injeetadas nas veias, introduzidas no estomago, ou applicadas no te-

cido cellular, podern occasionar a morte em pouco tempo.
Para provar eslas assercoes, Mr. Orfda cita scte experiencias feilas

por elle sobre cacs, de que daremos urn extracto, para se conhcccr a sua
Ibrea

.

Na primeira experiencia, o professor introduziu doze grioa de ni-

trato de bismutho, dissolvido em tres oilavas de agua distillada na veia

jugular de urn eao, o qual sofl'reu varios symptomas graves, e morreu
Ires boras depois da injeccao.

Na segunda experieueia introduziu na veia jugular de urn cao, oito

graos de nitrato de bismutho, dissolvido em duas oitavas de a<rua dis-
•ill

lillada: no lira de dois dias e meio, o animal nao parecia ter soffrido

incommode algum. Entao novamente lbe introduziu na veia jugular do
lado opposto quinze graos de nitrato de bismutho, dissolvido cm duas
oilavas de agua distillada, e o animal, depois de graves solTrimentos, suc-
ciimbiu oito minulos depois do momento da injeccao.

Na terceira e quinta experiencias, que sao as mais importantes para
o nosso caso, f'oi administrado pela boca o subnitrato dc bismutho a dois

cacs; ao primeiro na dose de sessenta graos, e ao segundo na dose de
duas ostavas e meia, e am bos morreram. depois dc algumas boras de sof-

frimento; apresenlando a autopsia forte inHammacao de estomago, e in-

lestinos delgados.

Na quarta experieneia, foi dado pcla boca o nitrato de bismutho na
dose de mna oilava e quarenta graos. diluido em uma onea de agua:
seguiu-se a morte, e a infiammaeao do estomago foi demonslrada nesle
caso por vermelhidao, uleeracao, est ado pultaceo de toda a membrana
mucosa, c destruiefio feita pela suppuracao.

Na sex I a e setima experiencias. 6 nitrato de bismutho foi applicado
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no tecido cellular da parte interna da coxa: seguiu-se a niorte, e os ca-

daveres nao aprescnlaram allcrarao que explieasse a causa dell a.

Deslas scte experieneias, Mr. Orfda julga dever concluir, primeiro,

que o nitrato c subnitraio de bismutho, inflammam e corroem os teci-

dos com que se poem em contacto: e provavel, diz Mr. Orfila, que o sys-

tema nervoso, sympalhicamente exeitado, seja a causa principal da morte,

sobre ludo, quando a vida e destruida em pouco tempo. Nao cstamos

muito longc de aercdilar, eontinua elle, que unia parte deste veneno seja

lenlamente absorvida, e leve a sua accao mortal ao coracao. Scgundo,

que o nitrato acido de bismutho, injectado nas veias, occasions a morte,

obrando particularmonle no systema nervoso.

Alem destas couclusoes, que Mr. Orfila lira das suas (>xperieneias,

ha ainda unia, que taeitamenle se dednz; e verri a ser que, sendo esta

substancia venenosa para os ciies, o sera tanibem provavelmente para o

bomem, coirio o sao cjuasi todos os outros venenos; concbisao esta, que,

sendo conbrmada por accidetrtes graves; c mesmo mortacs, produzidos

pelas preparacoes de bismutho no bomem, loma um caracter de cerleza,

que muita imprcssao deve fazer.

A primeira, segunda, qnarla, sexla c setima experieneias, dizem

respeilo ao nitrato de bismutho; o que tern menos relacao com nosso

objecto. Na primeira e segunda, bouvc injeceao'nas veias, o que podia

lancar alguma duvida sobre a causa da morte, cm quern nao soubesse a

cautela corn que estas experieneias sao dirigidas por Mr. Orfda; mas a

quarts* em que o nitrato de bismutho foi engulido, e a scxta e selirna,

em que elle foi posto em conlaclo com o tecido cellular da coxa, nao

deixam duvida alguma sobre as qualidades toxica? do nitralo do bismu-

tho nos caes.

'. Passando ao svdjnitrato de bismutho, que mais particularmente nos

interessa, acbamos na terceira e quinta experieneias, que os caes, tendo

engulido, um sessenta graos, e outro duas oitavas e meia de subni-

trato de bismutho, morreram, depois de algumas boras de sort'riraento, e

apresenlaram a autopsia signaes de forte inflammacao do cslomago, e in-

testines dclgados. Ainda que se queira attribuir a morte a laqueaglo do

csofago, cujos symptomas e inconvenientes Mr. Orfila tcm muito bem

calculado, fica sempre a autopsia denunciando a accao do veneno, e subsis-

tindo por tanto a concbisao de Mr. Orfda, que o subnitrato de bismutbo,

na dose de sessenta graos, e de duas oitavas e meia, e venenoso para os

caes, a ponto de produzir a morte.

Examinando agora os casos de envenenamento, produzido no bomem

pelo bismtitlio. e notados pelos aulhores. acbamos um caso citado por Mr.



DAS SGIENGIAS DK USBOA. LILASSE.

Offrla, sem particularidades, e que vein has Memories da Academia de
Berlin no anno de 1753, em que o oxydo de bismutho oceasionou afllie-

rocs, anxiedadcs muito assusladoras, nauseas e diarrhea.

Kerner J'alla de uni individuo rjno tomou por engano duas oitavas

de azotato dc bismutho, e succumbiu no lim de nove dias, appareeendo
todo o canal intestinal desorganisado, e com niaiichas gangrenosas. Esta

observacao e cilada pclo Sr. Pereira c Cunha, no seu Traelado de vc-

ncnos. Jonathas Pereira cita um caso de envcnenamento pelo subazotato

de bismutho, exlrahido do Tractado de venenos de Christison, e que eu
supponho ser o mesmo, relerido por Kerner no Heidelberg- Ivlinesehe An
nalcm:— «Um homem tomou duas oitavas desta substantia por engano,

«e morreu no nono dia, depois da ingeslao. Ale'm dos symptomas usuacs

«da gastro-enterite, houveram desordcns do systema nervoso, mamiesta-
«das por caimbras nas maos c nos pes, perturlmcao de vista e dclirio. »

—

E tambem digno de notar-sc, que houve salivaeao, e dil'licnldade na res

piracao. A autopsia mostrou inflammaeao cm todo o canal alimentar; os

VBBQ& da espinba dorsal estavain cheios de sangue, partieularmente junto

a cauda equina, havia s6ro nos ventriculos cerebraes, e a superfieie in

tenia dos ventriculos do coracao eslava muito vermelba. Jonathas Pe-

reira accrescent a, que esle e o unico caso ih envcnenamento pclo suba-

zotato dc bismutho, que elle conbccc.

Estes dois casos sao importantes; mas o primeiro nao tcm particu-

laridades suiTieientcs para sobre elle se fazcr um juizo segaro. O segundo

e muito mais eoncludeule; mas pode-nos licar uma grande duvida sobre

a nalureza da droga, de que o individuo tomou duas oitavas por engano.

Sao estes muito poucos factos, e muito insul'licientes, para c[ue se possa

dizcr, (pic o subazotato de bismutho lbi venenoso, c na dose de duas oi-

tavas mortal. Entrclanto que os aufhores dizcm tcr observado, quando
davam doses maiorcs de subazotato de bismutho, ou quando as davam
logo no principio, sem comecar por pequenas quant idades, c ir gradnal-

mcnte augmentando, faz prever, epic se essas doses (ossein ainda exagge-
radas, um envenenamento mortal poderia ser a conscqueneia.

EXPERIENCES FEITAS RECENTEMENTE COM SUBAZOTATO
UE BISMUTHO NOS AJVIMAES.

Sem duvidar das expericneias dc Mr. Orlila, mas desejando repe-
tu-as com o subazotato dc bismutho, de que eu usava, e ver qual era o
sen clicito, dado aos animaes em aha dose, procurei quatro eacs. que pa-
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reciarn gosar dc boa sonde, Ires de grandeza mediana, e uin mais pc-

queno; e foram subnicUidos as seguinles experiencias, as niesmas cm

todos, ainda que nao feitas era todos ao inesmo tempo- No primciro dia

pela rnanlia foi-lhes dado duas oitavas de subazotato de bismutbo, mis-

turado com uma pequeoa porcao de sopa, composla de pao alvo e caldo

de vacca: a porcao bastante para ajudar a cngulir o subazotato, o ([.ic

dies fizeram com a meihor vontade. No decurso do dia comeram por

oulras vezes da mesma sopa, mas em maior quanlidado. Durante a noite

nao se Hies deu alimenlo algum, dcixando-se-lbes apenas agua para po-

derem beber a roulade. No'segundo dia pela manlia lomaram raeia onca

da subazolalo de bismutbo com uma pequena porcao de sopa, como no

dia anlceedonte, e tomaram-a com a melbor vonlade, c ale com avidez:

e pelo dia e noile seguinles foram alimenlados como no dia pnmeiro e

node. No tcrcciro dia pela manba lomaram cada urn uma onca de su-

bazotato de bismutbo com nma pequena porcao dc sopa, como nos do.s

dias anleriores; o que fizeram com gosto e avidez: no dia e noite loram

alimentados como nos anlccedenles. Nos Ires dias seguinles ficaram em

observacao, dando-se-!bes tres vezes no dia sopa, c tendo sempre agua para

beberem .i vonlade. No sclhno dia Coram abaudonados, julgando-se a ex-

periencia completa para o (im a que era deslinada. Durante todo o tempo

deslas experiences, os Ires cacs de eslalura mediana nao aprescnlaram

signal algum, que podesse indicar o menor soffrimento. Comcrarn sem-

pre bem e com avidez, nao so a sopa ordinaria, como tambem a (pie ia

mislurada com o su!>azolato de bismutbo; nao parecendo que tivessem re-

pugnancia, mosino para esla que levava a subslancia supposla tox!ca.

cSo de estatura menor, na noite do terceiro dia, em que tomou uma onca

de subazotato de bismutbo, leve urn pequeno vomilo, cuja materia se cn-

controu pela rnanlia, composla de urn liquido csbraiHpiieado e espumoso,

que parecia succo gastrico e imico, e em que nao bavia subazolalo; mas,

apesardisso, nao parecia nada incommodado; comeu logo com boa von-

lade ludo o (pie se lbe deu, e conservou-se ainda Ires dias cm observa-

cao, sem signal algum de molcslia. Km lodo esfce tempe nao tiveram sede

notavel; tres, tiveram todos os dias evacuacoes regulares de consistence

dura e pretas, como cosluma produzir o subazotato de bismutbo. Estas

evacuacoes pretas nao come(;aram logo; todas as primciras evacuacoes

foram dc cor amarella torrada, e so vieram pretas algumas boras de-

pots de tornado o subazotato. Urn dos cacs maiores nao leve evacua-

coes dri ventre durante os tres dias cm que tomou o subazolalo de bis-

mutbo: no quarto dia leve uma cvacuacao, melade de fezes amarellas,

e metade pretas; depois eontirmou a ter evacuacoes prclas. No dia da
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sahida tme uma evaeuaeao amarella escura. Ntwdupn delles hne. em ftHfc
o tempo que cst.vcram submettidos a observaeao, evaeuaeao alguma li-
quida com muco on sangue, on qualquer outra cousa que podesse indi-
car irritacao do canal intestinal.

Eslas expericncias ioram feitas con, a maior exaetidao c cuidado
Eu assist! todos os dias a administrate do subazotato de bismutho e
nunca me retire, so nao depois de cstar complelamentc engulida a droga
o que nao gaslava muito tempo. As expericncias Coram feitas nos quar-
tos do tlieatro anatomico da Escola Medico-Ciriirgica de Lishoa e pre
senccadas por varies Facultativos e Alumnos. subazotato de bism/rtho
era da sogunda amo&tra que continha 0,-1 1 4 por 100 de acido arsonieo

Por estas quatro experieneias eu me julgo aulhorisado a eoneluir
que o subazotato de bismutho, administrate aos eaes pela boea, na dose
de duas claras, de meia onea, e ale de uma onca, nao produz effeitos
toxicos, nem mesmo os incommoda de uma maneira nolavel. E se des-
las experience se quizesse fazcr applieacao para o borne,,,, como tan.
(as vezes se lem feito, eu ainda diria, que provayelmenle tambem nao
produzira no bomem incommodes nolaveis.

Estas experiencias eslao em pcrleita conlradieeao eon, a lereeira e
qumta de Mr. Orlila. Ainda que o esolag-o nas minhas expericncias nao
lo, hgado, entretanto, toda a porcao do subazotato de bismutho airaves-
sou o tubo d.gcstivo, sen, produzir signal algum de notavel irritacao, e
sohre tudo, scm produz.r a morie, nem cousa alguma que indieasse symp-
lomas toxicos. Eu tenho o maior respeito pela sciencia c earaeler de Mr
Orlda. Tudo o que se passou na sua vida puMica e official, j.i come,
Professor, eja como perito nos casos mais graves de Medicina' legal e
de roxteologia, que tern visto a Franca nestes ultimos tempos meinm-
pira a ma.or veneracao pelo homem epelas suas doutrinas; mas apesar
desta veneracao e respeito, en tambem nao posso duvidar das minhas ex-
periencias.

a

Seria o subazotato de bismutho de Mr. CWite o mesme de que eu
use, On contena a droga usada por elle e petes Medicos antigos, mais
arsemco na sua composite? Haveria nclla azotato de bismutho, ou ou-
tra substancia que Ihe desse as qualidades toxioas? Seria essa droga as-7 C0PP°?a (

l
,ie matou ° '""»em de Kcrner, que incommodou o dasM mor da Acafl(;mia de Berlin!,

Esta hypothege p
.

)do muj(o bem sc)>

com ,i ,

Cm Um m0(Iicamcnto que anda misturado em dose variavel

:?™T

1

,

t0XK 'aS; e ist0 tant0 mais
* 1uant0 n:'° c^sta, que a sub-

ind. n'"\
n0 Um da(|UCl!rS CaS0S r°SSe anaI^sada rrcvian.enie. Daquiamda nos tiramos razSfo para insistir sobre a necessidade de onhecer
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exaetameute a droga que cnipregamos, e, sobre tudo, de tcr nas Pliar

macias, a nossa disposicao, uma droga constantc e pura.

AC^AO DO SUBAZOTATO DE BISMUTHO NO IIOMIiM.

Ainda que das experiencias feilas corn OS medicamentos c coin os

venenos bos aniraaes, e 'principalmente DOS cars, se possarn tirar mm-
quencias uteis e applicaveis com mnita probabilidade ao boniem, e com

ludo eerto, que so a observaeao directa no homem nos pode dar aquclla

seguranea, que em objectos desla ordern, se ba mister quando se tracta

de avakiar a sua accao na economia humana.

Mas nestc caso, o que se tem passado ultimamente na applieacao do

subazotato de bismutbo no homem, esta de accord© corn o que en obser-

ver nos clies. Eu tenho applicado a nao menos de scssenta docntes o su-

bazotato de bismutbo em alia dose, islo e, na dose de meia oitava ate

uma onca por dia, em tres ou quatro doses; e nem irrna so vez observer

effeitos toxicos, nem incommodes notavcis. Poucas vezes algmn peso, al-

gurn ardor no estomago, algum gosto metalico; a maior parte deltas si

gnal nenhum sensivel, a nao ser o de se fazcrcm as fezes escuras pela

acdo do sulfbydrico sobre o bisnuitbo.

Na pratica de Colleges respeitaveis, que o teem tarnbem applicado

em doses fortes, nao me const a que accidentc algum grave se tenlra aprc-

sentado; e eu sei que algumas vezes se tern administrado em casos em

que havia fortes presumpeoes de uma gastrite chronica, ou ainda de uma

affecclo scirrosa.
1

Descjoso de aelarar este panto cm mim mesmo, e quasi seguro da

inocuidade do remedio, tomci, durante tres semanas, o subazotato de

bismutbo cm dose forte. Comccei pela dose de irm cscropulo duas vezes

no" dia; passei a de dois cscropulos, e depois a de uma oitava, c assim

fui progressivamente augmentando ate tomar duas oilavas por dose, c

no ultimo dia. tomei meia onca por uma vez. A substancia era 10-

mada na occasiao da comida; era da segunda amostra, conlinba 0,314

por 1 00 de acid© arscnico. Nao senti, em lodo este tempo, alteracao alguma

nas funccoes digest ivas, nem na minha saude, que em geral e boa. A di-

gestio fez-se sempre bem, sem fastio. ardor do estomago, peso, sede, ou

1 Depois que esta Merooria foi apresentada a Acidemia, tern apparecido um ou oulro

caso em que o subazotato de bismutbo. mal preparado, c dodo em forte d6»e, produziu

ineommodos ma is notaveis.
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oulro qualquer incommodo; e a nto ser que as fezes tomaram a e6r

prcta, nao percebi a menor alteracao pelo uso do subazotato de bismutho.
Ainda que lomei o subazotato com os alimentos, e que mais gcral-

mente o aconselho assim, entretanto tambem o tenho dado separado das
comidas, e nao tenho observado, que deste modo produza effeitos difle-

rentes daquelles (pie produz quando e dado misturado com eilas.

Mr. Monneret, que tem uma pratica muito mais extensa da appli-

eaeao desta subslancia, c que a tem administrado em doses mais lar-

gas do (pie eu, diz que nao sabe, que fundamento tiveram os Medicos
legistas para col bear este medicamento entre os venenos irritantes; nem
sobre que f'actos ou experiencias sc fundam para sustentar esla singular

opiniao; mas que pcidc dizcr, que nunca viu o menor signal de irri-

tacSo produzida por esla subslancia, quer fosse nos individuos que ti-

nham o canal digestive sao, quer nos doentes em que elle estava em
muito ;'iau estado. Se a nossa hypothese da dillcrenca na couiposicao da
droga fosse plausivel, ella cxplicaria ainda a contradiccao, que cxiste nos
Inros da sciencia, relativamente a accao deste medicamento no bomem.

UTILIDADE DA APPLICA^AO DO SUBAZOTATO DE BISMUTHO EM ALTA DOSE
EM ALOUMAS MOLESTIAS DE ESTOMAGO.

Eu tinha applicado muilas vezes, como j;i disse, o subazotato de
bismutho cm diversas adeccoes de estomago, (pie sao geralmente conbe-
cidas com o nome de nevroscs de estomago, dispepsia, vomitos, gastral-
gia, etc.; c tambem em affeccoes organicas de estomago, umas ja bem
claras, outras que eu comeeava apenas a suspeitar de organicas. Tendo ti-

rado em alguns casos bom proveito, nao tinha com tudo visto curas tao

maravilbosas, nem o medicamento tinba sido tao util nas minbas maos,
que devesse ter por elle um grande enthusiasmo. Algumas vezes o dava
so; mas a maior parte dellas, combinado com magnesia, opio, extracto de
acuta, de meimendro, etc. Nunca o tinha applicado nas diarrheas, antes
de ter lido a Memoria de Mr. Monneret. Depois desta leitura, tenho-o
applicado cm alia dose, cm nao menos de sessenta casos, que classifico

do modo seguinte:— onze casos de diarrhea sem affeccao de estomago,
tres de diarrhea coincidindo com affeccao de estomago, c quarenta e seis
de affeccoes de estomago de divcrsa forma c natureza. A dose, que eu
cliamo forte, e de vinte e quatro graos para cima, por cada vez; dou-a
ordmanamente na comida tres vezes ao dia; chego rapidamente a dose
de duas 01 lavas; mas se o doente acha allivio com as priraeiras doses,

1 ." c;i,»ssn-~T. i. v. i. >
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o que muitas vezes acontcce, nao as augmento. Tarnbem o icnho admi-

nistrado fora da coiuida sem inconveniente. niodo de administracao, ui-

timamente, tern sido sem mistura com outro algum medioamento; e tsto

por que assim me tem aproveitado, e porque lambent tenho desejado ava-

liar a sua accao e utilidade separado de qualquer outra influencia. que

tenho obscrvado do emprcgo dcstc medicamento em certas diarrheas, me

parecc de grande imporlancia; mas o numero de casos que tenho colli-

gido e ainda pequeno, e o objeclo muito util, para que eu deseje reunir

mais observacoes, que farao parte de outro trabalho, que teneiono apre-

sentar a Classe, como supplemento ou continuacao deste. Por isso so aqui me

occuparei em referir que tenho observado da sua applicacao nas aff'eccoes

de estoraago, em que o tenho empregado, e nas affeeeoes em que o csto-

mago e o canal intestinal teem sido conjunctamente affcctados, apresen-

tando em extracto as historias de alguns casos, que, me parece, poclem

concorrer para mostrar qua! seja a occasiao, em que cste rcmedio pckle

ser util.

As molestias de estomago, principalmente as chronicas, sSo as vezes

de tiio difficil diagnostico differencial entre si, e de uma indole tao va-

riada, que mesmo quando o subazotato de bismutho, ou outro qualquer

remedio possa ser util eui algumas, ou em muitas dcllas, nao e provave!

que o seja em todos os casos, que, ainda que tenham symptomas analo-

gos e denominacao identica, tanta diflerenca fazem uns dos outros pela

sua natureza e etiologia, que necessariamente devem exigir meios tam-

bem differentes para o seu tratamento. As palavras— dispcpsia, vomito

nervoso, flatulencia, indigestao, gastralgia, etc, comprehendem uma mul-

tiplicidade de soflrimentos, que podem provir de diflcrentes modificacoes

do organismo, de differentes causas, e que podem ate ter a sua sede pri-

mitiva era differentes orgaos.

Os nosographos conheceram csta verdade, e, ainda que debaixo destes

termos gcnericos, comprchenderam affcccoes muito variadas, procuraram

attenuar este mal, dando-lhcs nomcs do especie, que melhor caracterisas-

sem a natureza da molcstia, a sua causa, c algumas outras circumstan-

cias, que deviam ter uma podcrosa influcncia sobre a escolha dos meios

therapeuticos. Algumas breves considcracdes sobre o diagnostico e etio-

logia das molestias chronicas do estomago nos farao ver quanta pru-

dencia e cautcla deve haver, quando se trata de apreciar o valor dos

remedies, que aproveitam nestas molestias, e como e de absoluta neces-

sidade procurar especificar hem os casos em que qualquer deslcs reme-

dios pode ser proficuo.

Todos os authores, que teem tratado das molestias chronicas do
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estomago, teem eonfessado a grande diffi'culdade, que cncontram para o
sen perfeilo diagnostico differencial; e os praticos lodos os dias scntem
esta mesma difficuldade) tanto assim, que nmilas vezes, so fazem tim
diagfiostico provisorio, que o tempo, que novas indagacoes, ou (pie o re-

sultado dos remedios confirmam ou reprovam, Quantas vezes em pade-
cimentos, <pio ja teem durado muito tempo, nos ainda hcsitamos em Hie

cbamar cancro do estomago, ou gastritc chronica? Quantas duvrdamos,
86 devemos eonsiderar certas dispepsias, vomitos, pyrosis, gastrodynias
como afleccocs puramente dynamicas, ou como symptomas de uma alTeceao

organica ja estabeleeida, mas ainda pouco apreciavel pelos nossos meios
de investigacao:' E esta duvida e licsilacao nao e so de horas; as vezes
tern sido de mezes; e praticos, alias recommendaveis, mas apressados
em estabelecer urn diagnostico, e um prognostico deBnitivos, teem visto

appareeer d scirro, quando diagnosticavam nma nevrose, c eurarein-se

perfeitamente doentes, cuja raolestia tinha sido earacierisada com q nome
fatal de cancro de estomago.

A variedade das lesdes de tecido do estomago, hoje eonhecidas, e
lao grande, com symptomas analogos, ou muito parecidos, prineipalmenle
em certa e'poca da sua evolucao, e grill de eurabflidade em cada urn
destes casos tao diverse, e por eonscgumte tambem a utilidade dos re-

medios, que tudo isto deve collocar o pratico no maior embaraco, e inspi-

rar o desejo de dar a seieneia, nesle ponto, bases mais Oxas. Alern das ie-

soes de tecido muito variaveis, a que o estomago e sujeito, as alleracdes
da imiervacao, liguram immensas vezes nos seus soOrimentos, dando a rno-
lestia formas muito variadas e eomplexas, e muito parecidas com as das
lesoes de tecido. Finalmente, umas e outras induem nas alteracoes de
secrecao, c d'aqui ainda uraa nova origem de symptomas, que as vezes
tomam um incremento notavel. e absorvem a atleneao do Medico.

Mas estas nao silo so as difiiculdades, que o pratico experimenta no
diagnostico e tratamento das molestias clironieas do estomago. eslo-

mago e um dos orgaos da economia, que mais scute a influcncia sympa-
tluca das afTeceoes dos outros orgaos; e ainda mesmo das causas geraes,
que obram sobre o organismo. 'lodos os padceimentos agudos nolaveis,
entendein iimnedialamcntc com as funcc.oes do estomago: algumas vezes
parece epic a anorexia, a sede, os vomitos, c outros symptomas dispep-
ticos, nao so os acompanham e denunciam, mas ate os precedent). As
afteccdes moraes, as paixSes, subitas que sejam, vao perturbar logo a in-
nervacSo do orgSq; suspendc-sc o appetite; desarrahjam-se as ftmccdes
digest ivas; a mdigestao, o vomito, c a gastralgia sao muitas vezes a con
sequencia desias impressoes rapidas. As influencias extemas d<> dilli-ren-
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tes cspecies entendem tambern logo com as funccoes do estomago. A vista

cle objeetos desagradaveis, dc remedies repugnanles, desafia as vezes a

nausea e o voniito; os movimentos dc rotacao, a navegacao, baloico,

os effluvios de plantas odoriferas ou narcoticas, teem uma accao clara e

prompta sobre as funccoes deste orgao. A mudanca de ar, dc agua, de

localidade, de eslacao/de clima, de alimentos, de exercicio, desenvolve

o appetite, facilita as digestoes, e cura molestias de estomago, que os re-

ined ios mais bem cornbinados nao tinbam podido debellar.

A influencia das affeccoes dos differentes orgaos da economia na

accao do estomago, que e tao conhecida c tao clara nas molestias agu-

das, tambern se encontra com igual cerlew cm certos padecimentos chro-

nicos de difierentes orgaos, e ainda mesmo nas alteracoes fisiologicas

de certos apparelhos. As nevroses do estomago acompanham commum

mente as lesoes chronicas de outros orgaos da economia, e ireqnentc-

mente a cblorose, as bemorragias, e anemia subsequente, as perdas se-

minaes, a leucorrhea, as lesoes de utero, as dismenorrheas, a prenbez, a

denticao, etc. Alguns orgaos parece, que teem uma tal relacao com o es-

tomago, que logo lhe communicam o soffrimento; e eu nao pretendo so

fallar daquelles que, proximos ao estomago, teem uma accao funccional

connexa, ou podendo comprimil-o e molestal-o, lbe fazem participar do

seu estado morbido; mas quero antes referir-me a outros mais remotos, e

principalmente ao cerebro, cujas funccoes nao parece, a primeira vista,

que devam ter mais relacao com o estomago do que com os pulmoes e

coracao. Entretanto, poucas vezes tern o cerebro ou meninges padeci-

mentos agudos, ou ainda mesmo chronicos, que o estomago nao apre-

sente as suas funccoes alteradas. Esta relacao e tal que, em certos casos

mais obscuros, o pratico duvida se a lesao primitiva esta no estomago,

e a rellectida no cerebro, ou se esta, pelo contrario, existe no estomago, e

aquella no cerebro. Tambern a relacao, que liga certas nevroses de esto-

mago, e as lesoes da espinal medula, e hojc indubita\el, e a observacao

tern demonstrado de urn modo mui positivo, que alii se deve procurar

a causa que da logar a algumas destas nevroses. Eu nao posso deixar de

lembrar ainda, quanta* vezes a prisao de ventre, os vermes intestmaes,

e principalmente a tenia, tem occasionado nevroses de estomago bem sm-

gulares.
.

De tudo isto que fica dito se ve, (pie affeccoes cbromcas de esto-

mago tao differentes, dependendo de alteracoes dynamicas ou organicas

tao diversas, procedidas de causas que podem muitas vezes partir, nao

do estomago, mas primitivamente das outras partes do organismo, que

podem ser produzidas e modificadas por influencias extcrnas tao varia
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das, nfto devem ser tratadas do mesmo modo, nem curadas pelo mesmo
remedio, ainda quando elks lenham a mesma denominacao generica

—

dispepsia, indigestao, gastralgia, pyrosis, vomitos, nevroses, etc., e que
por conseguinte na apreciacao dos effeitos curatives do subazotato de bis-

mutbo, ou do outro qualquer medicamento, muito convira designar as

eireumstancias mais salieutes, que caracterisam os casos especiaes em que
ellc aproveitou, para se poder vir a estabelecer regras geraes sobre a sua
applicacao.

Nao julgo ter podido chegar a esse resullado, c creio que por ora,
com tao boa vontade como a minha, e ainda com mais intelligentsia e
pratica, sera difficil, nao so estabelecer essas regras, mas ate rnuitas
vezes caracterisar bem os casos especiaes por um diagnostico seguro.
EntretantO, sem narrar todos os faetos, que ultimamente tenbo obser-
vado da applicacao do subazotato de bismutbo em alia dose, e evitando
descripcoes lastidiosas, referirei, rcsumidamente, a historia daquelles
que me parece terem apresentado algumas das especies variadas, em
que o subazotato de bismutbo aproveitou. Mas, antes de tudo, como pri-
meira e muito importanle redcxao, julgo dever rcpetir, que lendo appli-

cado este medicamento em alta dose, bastantes vezes, ainda nao vi um
so caso em (jue elle produzisse accidente grave. Algumas vezes leubo-o
visto desenvoher cater, e outras tenbo suspendido o sen uso por lemer
(pie podesse vir a Cazer mal, ou me parecer, na continuacao do trala-

mento, que o caso nao era propria para o sen uso; mas ainda nao live

um so ei n que fosse pr«ciso Cazer algum reriiedio ao doente para cor-
rigir o mal causado pelo subazotato de bismutbo.

Em alguns casos, em que suspend i sou uso, pckle ser que, se ti-

vesse entao bastante ex[)eriencia para continuar, como talvez virei a ter,

vis.se desapparecer esses pequenos inconvenientes, e tirasse bom proveito
do remedio. Tambem e necessario confessar, que em mais da quarta
parte dos casos, em que tenbo applicado, foi completamente inulil; e
alguns delles, parecia que cram bem proprios para o medicamento de-
ver aproveitar; mas nestes mesmos, em que nao curou nem alliviou,

tambem nao fez mal.

A. De uma constituicao delicada e temperamento nervoso, irma
de uma senbora, que tern sofl'rido mui notaveis padecimentos bvstericos;
sodreu por inuitos dias fortes (lores de estomago, que a accommettiam
todos os dias depots de jantar, com o caracter de gastralgia, sem febre;
a regiao epigastrica incbava, a cor do rosto fazia-se pallida, a physiono-
mia expnmia um forte soflrimeuto, que a obrigava a deitar-se, e mesmo
assun estava itiquicta, nao podendo conservar muito tempo a mesraa [»osi-
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cao, toreendo-se, e padeccndo muitas boras. Depois de fazer uso dc alguns

remedios apropriados, mas sem proveito, eu vi a doente, e Hie prescrevi

rneia oitava de subazotato de bismutho a cada comida. Ao tcrceiro dia

deste tratamento, a digcstao fez-se bem, nao appareccu a dor, e nao vol-

tou ate hoje, mais de um anno depois da cura. subazotato de bismu-

tho foi tornado por espaco de vinte dias, e depois a doente fez uso por

muito tempo de pilulas ferruginosas. Todas as indagacoes que entao iiz me
levaram a acreditar, que havia uma gastralgia idiopathica, cujos ataques

eram desafiados pelos alimentos na occasiao de jantar, apresentando a forma

mtermittente, eomo esta afieceao tantas vezes apresenta, e que poderia ser

combatida por different.es meios; mas cscolhi o subazotato de bismutho,

porque me pareeeu um caso proprio para observar a sua utilidade sem

ineonveniente, antes com vantagem para a doente. E notavel, que a gas-

tralgia nao tenba repetido desde eivlao, como tantas vezes aconteee; mas

como a doente vivc ha mezes no eampo, e longe de Lisboa, e jirovavel,

que a localidade da actual habitacao, tentia lido uma influeneia ben(;(ica

sobre a sua innervacao, e sobre as suas funccoes digestivas.

B. Tern soffrido por Yarias vezes fortes gastralgias, tendo gratidcs

inlervalSos sem signal algum de dor, podendo ate mesmo comer com me-

nos cautek, e algumas vezes lazer uso de alimentos suspeitos nesta mo-

lestia. Nos diversos ataques, para combater a dor, e nos inlervallos para

a prevenir, tern feito uso de muitos remedios, diversas aguas mincraes,

banbos, mudanca de local, applicacoes frias, etc. De tudo isto tern ti-

rade algum proveito; mas, passados alguns mezes, a dor volta, apresen-

tando entao a forma de accesses com uma certa regularidade, licando

com tudo sempre no intervallo uma dor surda. As exacerbacocs as vezes

sao violentas, e tern sido precise recorrer a mcios de todas as ordens,

com successo variavel: vesicatorios, ventosas, chloroform io, gelo, banho

(|uente, etc. acetato dc morfina pela boca, e pelo methodo endermico,

tern as vezes sido util, mas outras tern falliado.

No ultimo ataque tinha cedido a dor forte, e ficara ainda anxic-

dade e dor surda, signaes de cpie die nao estava ainda vencido, quando

se administrou o subazotato de bismutho na dose dc um escropulo, tres

vezes no dia, e depois na dose de dois cscropulos nas mesmas tres vezes.

Em quatro dias todos os incommodos estavam desvanecidos, o ataque

foi mais curto, o restabclecimento mais prompto, e ha oito mezes que a

gastralgia nao apparecc; o que tambem tcm acontccido outras vezes. Esta

(locnle i;1 em outra occasiao se tinha dado bem com o subazotato de bis-

mutho dado em pequena dose, cornbinado com o opio.

C, De constituicSo delicada. temperamento lymphatico, soffre ha
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muito tempo (lores no estomago, emelacoes, difliculdade cle digestao, ano-
rexia, peso e anxiedade no estomago depois da eomida, isto aeompanhado
de frequentes hemicraneas, e as vezes de fortes tonturas de cabeca e ver-
ligens, que a assustam, e Hie dao reeeios de molestia cerebral mais grave.
Por vezes o estomago lem apresentado symptomas de irritacao phlegma-
siea, e hu tempo soll'reu urna lebre gastrica muito prolongada. Tein feito
sempre uso de banhos do mar, ar de campo, aguas mineraes, magnesia,
bixas, etc.; ate que em imi ataque mais forte, em que a cabeca sof-
freu bastante, e nao parecia haver inflanunaeao do estomago, appiiquci
o subazotato de bismuth© na dose de um escropulo a cada eomida, e
cheguci a dose de uma oitava. restabelecimcnto fez-se em poueos di'as;

e, a proporeap que o estomago melhorava, lambem os padecimentos da
cabeca se dissipavam. Esta melhora. durou alguns mezes; mas ja depois
os padecimentos se renovaram em menor gniu, e Coram novamente cu-
rados pelo mesmo raeio.

D. Cincoenta e dois annos, constituieao fraca, lemperamenlo ner
voso, saude sempre delicada, soflrendo frequentes bronehites, e ha cinco
annos uma forte pleuro-pulmonile aguda; padeceu era 1849 gaslralgia.
de que foi por muito tempo Iratada sem grande proveito, ate que se
curou com pilulas de opip, subazotato de bismutho, e agua de Seltzers.
Ha mais do um anno eomeeou novamente a soU'rer ineommodos de es-
tomago, que nao lomaram entao a forma gastralgica tao clara, mas sim
a forma djspeptiea. Duas boras depois dejantar, sentimento de peso no
estomago, dor poueo (brie, anxiedade, inquietaeao, tympanile, arrblos, e
em scguida oppressao no peilo, alguma tosse secca/dor surda no meio
do exlerno, alguma dyspnea, e isto durava ate as onze horas da noite, e
se repetia todos os dias a mesma hora. Nps inlervallos anorexia, abati-
menlo, ma cor, trisleza, e uma ©specie de hypoeondria. exarae' que se
fez do peilo nao moslrou cousa alguma que podesse fazer erer. que havia
lesao de pulmao on coracao, e os precedent® e symptomas me Icvaram
a julgar, que linha uma nova forma de nevrose de estomago, refleetindo
sobre nervos do peito, e pnneipalnienle sobre plexos pulmonares. I)eu-
sc-lhe subazotato de bismutho em alia dose, comecando por um escropulo
Ires vezes no dia com as comidas, e chegando a uma oitava feres vezes ao
<<a do mesmp modo. Em oito dias o mal tinha desapparecido. Depois
disso p houve outro ameaco do mesmo sofl'rimento, e com forma simi-
Uiante, (

t
ue foi promptamenle debellado com o mesmo remedio.

£>• Vinle e qualro annos, parecendo forte, bem disposta, tempe-
ramenlo lymphatieo-nervoso, gosaudo de boa saude; no meio do trala-
mtnto de uma molestia m „i grave e traball.osa de sua irmft, a que se
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entregou com um zelo e trabalbo exemplar, comecou a sofl'rer fortes m-

commodos de estomago ale alii desconbecidos por ella, e (pie consistiam

em dor, peso, anxiedade, pyrosis, arrotos acidos, nauseas, regurgitamento,

e as vezes vomilo dos alimentos ingeridos, prisao dc venire, etc. Dcpois

de alguns dias de tratamento auliphlogistico feito com pouco proveito,

poz sobre a regiao epigaslrica um emplasto de pez de Borgonba corn eu-

forbio, que Ihe produziu dentro em pouco tempo uma erupcao forte-

mente pustulosa, nao so sobre a regiao onde o emplasto se tinha appli-

cado, mas ainda esta erupcao se eslendeu ma is ou menos as dlfferentes

partes do corpo. Os incommodos de estomago cessaram logo completa-

mente, e a doente ficou gosando perfeita saude por espaco de dez mezes.

No fiffl deste tempo, continuando a molestia de sua irma, e por conse-

guinte o seu trabalbo e cuidado, rcpetiu-se o padec.mento de estomago,

mas com maior forea do que na primeira vez, nao so porque todos os

symptomas precedentcs se apresenlaram com grande violeneia, a ponlo

da doente muitos dias nao poder tomar alimento algum, mas tambem

porque appareeeram symptomas novos, que deram o maior cuidado, como

paralysia na perna direita, que a im possibilityva de andar, cancaco na

respiracao, e as vezcs dyspnea bem pronunciada, paralysia no braco di-

reito por poucos dias, dor na columna vertebral, na altura das ultimas

vertebras dorsaes. Os incommodos do estomago eram taes, que por mui-

tos dias e por muitas vezes nao tomou alimento, se nao alguma collier

de caldo, e quando o tomava, as affliccoes e vomitos que se the segman,

so paravam depois da sua complela expulsao. Esles soflrmientos alguns

dias abrandavam e deixavam tomar a doente mui ligeiro alimento; mas

voltavam dentro em pouco tempo sem causa apreciave!. Havia na re-

giao epigastrica, e mais para o lado direito, dor, que augmentava pela

pressfto, e que as vezcs desapparccia, mas por pouco tempo. As orcas

foram-se pouco a pouco perdendo, as digestdes foram-se lazendo cada vez

mais difficeis, e muitas vezes impossiveis, e parecia que o marasmo se

estabelecia rapidamente. Esle soffrimento durou tres annas. Aguas mi-

neraes de diversas espccies, diela de different orders, muitos remedies,

que costumam aproveitar cm affeccoes analogas, mudancas de ar em-

plasto dc pez de Borgonba, como na primeira vez, pomada estibiada,

causticos, caulerios, sedenbo, tudo parecia inutil, ou dava so um albvio

passageiro. Sr. Dr. Bernardino Antonio Gomes ajudou-me algumas ve-

zes com o seu conselbo, e durante quatrb mezes de 1849, que eu estive

fdra do reino, o Sr. Dr. Bisarro, com o maior cuidado, e com a sua m-

telligencia c boa pralica, iralou esta doenle enlao no Campo Grande,

mas sem feliz resultadb. Dc todas as cousas quo sc tinham feito, as qtie
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pareciam ter-lhe dado mais allivio Coram o subazotato de bismutho, en-

tao em pequena dose, o opio, as alcalinos, a agua de Cabeco de Vide, c

a babitaeao em (antra. Fortes suspeitas bavia ja de que a molestia fosse

una scirro de estomago para o lado do pyloro; e algum precedente de
familia podia ajudar esta idea. Tambem nao esquecia a relaeao, que estes

padccimentos de estomago podiam ter com os da medulla espiual, e fez-

se tratamento rcvulsivo permanente ao lado da espinha dorsal. Foi en-

tao (jue prineipiei a dar-lbe o subazotato de bismutho em alta dose, co-

meeando por doses moderadas, e augmentando progressivameute ; e eom
muito gosto e admiracao minba vi, que todos os symptomas iam dimi-
nuindo, as digestoes faziam-se sem incommodo, a dieta pode ser sueces-

sivamente augmentada, sempre eom cautela. Desappareceram as dores

das costas e estomago, e a paralysia da perna; voltaram a nutricao, a

boa c6r, e as foreas, c em Ires ou qnatro mezes a doente estava boa, e

podia comer vitella, e algumas vezes earne de vaeca: no mais a sua dieta

eontinuou a ser sempre acautelada. Durante eslc tratamento ultimo, a

doente nao tomou outro remedio mais do que o subazotato de bismutho,
e teve urn caustico aberto no braco esquerdo; mas nao posso altribuir

a cura ao vcsicatorio, porcjue o tratamento derivativo de todas as for-

mas jd tinha sido usado por muito tempo sem proveito algum. A doente
passou mn anno com perfeita saude, quando lhe sobreveiu uma forte

aflliccriio c desgosto pela perda siibita de sua mae. Renovaram-se os in-

(•ommodos de estomago cm menor grau, havendo com tudo anxicdade,

peso, nauseas, eructacoes, e algumas vezes vomitos das materias inge-

ridas, ainda quando cram poucas, e ate so caldo. Rceorreu-se ao suba-

zotato de bismutho, e a doente passou hem por quatro dias; mas os in-

commodes voltaram. Augmcntou-se a dose do subazotato, e bouveram
outros quatro dias de melhora. acabados os quaes, o mal voltou, apesar

da continuacao do remedio. mcsmo aconteceu com a magnesia calci-

uada, e com o bicarbonate de soda em alta dose. Parecia que os remedios

aproveitavam. mas o mal, passados poucos dias, voltava. Ainda se appli-

cou terceira vez o subazotato de bismulbo sem proveito; e a doente cu-

rou-se^desta vez com uma mistura de ere preparado e magnesia, que eu
applico com proveito em algumas afleccoes chronica* de estomago! e fa-

que, em outra oecasiao, tinha sido re-Ihou o siibazotalo de bisnuilbo,

medio heroico.

I- Ha annos tern tido uma saude delicada, e, sobre tudo, padeei-
menlos rbeumaticos muito pronunciados, tomando estes muitas vezes a

forma aguda, e muito dolorosa, obrigando a doente a tratamentos lon-
gos, banhos de Caldas da Rainha, e outros. Tern soffrido tambem por

I ." CI.ASSK T. I. r. I. a
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muitas vezes colites agudas c chronicas, as vezes dysenterias, e houvc lempo
em que, juntamentc coin estes padecimentos ehronicos, liavia tambeni

uma sensibilidade e grossura constante sobre o colon descendente, e o A'

do colon, o que deu grande cuidado, havendo fortes suspeitas que exis-

tisse alii um tumor seirroso; o que com ludo se nao vcrificou, pois,

passado bastantc tempo desappareceu quasi eompletainente. Havera um
anno, eomecou a soffrcr uma das costumadas diarrheas, acompanliada de

symptomas de dyspepsia, e de gastralgia pouco intensa; mas com uma
disposicao de estomago tal, que a alimentacao era difficil, e quasi im~

possivel, a nao ser a de alimcntos da maior simplicidadc, e em pequena

quantidade; porque de outro modo se manifestavam logo nao so eyacua-

coes abundantes, e as vczcs dolorosas, mas tambem os incommodos do es-

tomago ganhavam uma intensidade summamente desagradavel. Usou en-

tao, pela primeira vez, do subazotalo de bismutho em alta dose, e com
tal fortuna que estes incommodos de estomago se desvaneceram, [>odendo

em poucos dias tomar uma alimentacao mais substancial, e a diarrhea,

que as vezes se protrahia por muito tempo, parou. A docnte ja de sen

moto proprio tern usado, depois disto, do sidjazotato de bismutho em
comeco de novos insultos, (pie nao teem progredido.

G. Temperamento lynqjhatico-nervoso, constituicao fraca, saiide

sernpre delicada, tendo muitas vezes, e sobre tudo na occasiao do iluxo

menstrual, fortes irritacoes no estomago, e no colon descendcnte, acoui-

panhadas de evacuacoes alvinas, as vezes sanguinolentas, e dor conti-

nuando por bastantes dias; bronchites frequentes, que as vezes alternam

com estas irritacoes abdominaes, alguma hysteralgia na apparicao do (luxo

menstrual. Nao tern tido gotta, ainda que a houve em seus ascendentes

em ponto grande. Nas occasides em que a irritacao e mais forte, appa-

rece anorexia, peso no estomago, cructacoes, nauseas, as vezes com dor

tomando a forma de gastrite pouco intensa; mas em outras tomando a

de dyspepsia atonica. Foi ern uma destas occasioes que se lhe adminis-

trou o subazotato de bismutho em alta dose por alguns dias, e o resul-

tado foi ver immediatamente ceder os incommodos do estomago, resta-

belecer-se o appetite, fazerem-se bem as digestoes, pararem as evacua-

coes alvinas; de entao para ca o incommodo nao se tem manifestado, se

nao com muito pouca intensidade.

H. Temperamento lymphatico-nervoso, constituicao fraca; e suieito

a indigestoes, quasi sempre provocadas por alimentos indigeslos. Depois

destas indigestoes, fica por muitos dias uma especie de embaraco gas-

trico, anorexia, peso no estomago, man gosto na boca, demora nas di-

gestoes, arrotos acidos, As vezes sulfiirosos, anxiedade epigastrica, e man
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ester durante a digestao. Aeonselbado por inim orn uma deslas occa-

sions, fez uso do subazotato dc bismutho em alta dose, e em tres dias

viu dissipados todos os symptemas, que. as vezes, duravam por muitos
dias.

/- Tempcramento eminenlcmente nervoso, soffre ha muitos annos
(brie hysteralgia ua oeeasiao do fluxo menstrual, c ainda uma oil duas
vezes mais em rada intervallo, (|ue e mais eurto do que costuma ser.

Ultimamenie nao so tern havido nesta e'poea menstrual dopes violcn-

tissimas, c muilo demoradas, mas teem sobrcvindo fortes convulsoes

epileptiformes. Ale'm disto, a doente padeee uma gastralgia quasi habi-

tual, que se exacerba nas mesmas e'poeas, mas que sempre, mais ou me-
nos a atormenta, e mui prineipalmente durante as digestoes. Nao tern

feito tratamento aturado e regular, eomo devia, so Iem usado alguns

remedios no momento de maior afflieeao, e a sua dieta tern sido nota-

velmente deseuidada e impropria. Foi neste estado, e quando tinha aca-

bado uma dessas epocas menstruaes de maior sounmento, (pie eu vi a

doente, e Ihc aconselbei o subazotato de bismutbo em alta dose. Fez uso

desle medieamento por espaeo de oito dias: os incommodes de estomago
desappareccram, e nao voltaram ate hoje, dois mezes depois que princi-

piou o tratamento, Como a doente commette frecpientes alnisos de dicta,

tern aconteeido, em algumas destas oecasioes, (pie elles teem pareeido

querer apontar; mas nao teem lido seguimento. No periodo menstrual,
(juando a hysteralgia eoineea, aeonselhei a doente, cntre varios reme-
dios, que fizesse nso dc pilulas de opio, c de friccoes com urn linimento
narcotico. A hysteralgia foi menos forte, e faltarain as convulsoes. De-
pois desla melhora, a doente abandonou todo o tratamento, achando-sc
mais alliviada, e so agora, dois mezes passados depois da minha primeira
observacao, e que tive oeeasiao de a ver, e de Ihe dar novos conselhos.

K. Soffria dc urn prolapso de utero, que Ihe ficou dc partes, e que
lhe dava os incommodes que tal molestia costuma produzir, e, as vezes,

fortes dores no baixo ventre. Ha mezes comecou a sentir gastralgia, nao
mui forte, mas rcpetida com frcquencia. subazotato de bismutho, em
dose de uma oitava e mcia por dia, parcce ter dissipado aonqilctamente
estc mal, continuando sempre o primeiro.

L. Saude delicada, enfernridades longas de divcrsa natureza, al-

gumas vezes graves, ultimamente padecendo uma inflammacao chronica
no collo do utero. Comecou tambem a soflrer de dyspepsia, que pare-
<^ra nervosa, e renovacao de molestia j;i antiga, mas agora tendendo a

tomar a lorma de gastralgia fraca. subazotato de bismutho, na rnesma
dose de oilava e mcia p<»r dia, veneou csla complicacao. c rcduziu a
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doente ao Seu cstado habitual, em que vai continuando o tratamento pro-

prio para combater a met rile chronica.

M. Sessenla e quatro annos, temperamento sanguineo-nervoso, cons-

tituicao em outro tempo forte, lioje deteriorada pelos sofirimentos. Pa-

deee ha nmitos annos de estomago, desarranjos dc digestao, arrolos, py-

rosis, seccura, e amargos de boca, lingua saburrosa e vermelha na ponla,

e, com ludo islo, muitas vezes conservando o appetite; mas vendo-se

obrigada a continuar a dieta, para evitar assim maiores incommodos,

que a expcriencia Ihe mostrara provirem da injcslao de alimeulos mai.s

fortes, ou tornados em maior quantidade; prisSo de ventre, sensibilidade

no estomago, dcsenvolvida pela pressao, e algumas vezes eslcndendo-se

para o figado, que parece tambem sofirer. Costuinada a ser sangrada

por diversos padecimentos, e por broncliites lories, a que igualmente era

sujeita, achava sempre allivio nas perdas de sangue; deitava muitas ve-

zes grande numero de bixas sobre a regiao epigastrica, e usava de dieta

tenue com proveito. Parecia, (pie havia uma gastro-bepatile chronica, que

ehegava quasi a extingiiir-se, mas que tarubem se exaecrbava e erescia

com a maior facilidade. Em alguns atatpjes, e, sobre tudo, ncstes ultimos,

tinham apparecido tonturas de cabeca e vertigeus, que ds vezes nao dei-

xavam a doente suster-se em pe, e que muito a assustavam. Bastante

tratamento se tinha feito com successes variaveis: emollientes, purgantes,

ar do campo, aguas mineraes, etc.; quando em uma destas exacerbacoes

uiuito fortes empreguei o subazotato de bismutho, principiando com cau-

tela, e so pela dose de doze graos. Foi-se esta dose progressivamente aug-

mentando, c cbegou a uma oitava tres vezes no dia: os incommodos de

estomago foram desappareeendo, a seccura e amargo de boca, o peso e dor

de estomago, tudo se foi, e a doente passou a comer melhor. As tonturas

dc cabeca, que davam tanto cuidado c snsto a doente, e pareciam provir

sympathicameiite da affcecao gastriea, tambem pouco a pouco se dissi-

param.

Nesta mesma familia ha outro doente affectado de padecimentos chro-

nicos intensos de estomago a quem o subazotato de bismutho em alta dose,

dado por conselho de outro facultativo, tern tambem aproveitado.

N. Havia muito tempo que tinha mas digestoes, e demoradas, ar-

rotos acidos, e as vezes sulfurosos, pyrosis, anxiedade, vomitos, prisao

de ventre, tympanite, e (juasi sempre boa vonlade de comer; debili-

dade geral, emmagrecimento, cor terrea, nunca viu nas materias vomi-

tadas sangue, ou substancia que se parecesse com chocolate, ou borra de

cafe. Palpando o estomago, achava-se para o lado do pyloro uma gros-

sura, (pie parecia pegar com file, e em que havia dor oblnsa. Esta
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(specie tie tumor nao era hem circumscripta, nem apresentava as dcs-

igualdadcs, que nao sao essenciaes, mas muitas vezes se encontram no

cancro. Este doente tinha entrado ja duas vezes no Hospital na minha
enfermaria, e esta era a tcrceira; e em todas as tres vezes sahiu nota-

velmente melhorado, mas conservando sempre o tumor. Nas primeiras

duas vezes usou varios mcdicamentos, e, entre elles, revulsivos perma-

nentes; e o que mais Ihe aproveitou foi o subazotato dc bismutbo, entao

em pequena dose. Mas na terceira vez foi este dado immediatamente na

dose de um escropulo, e esta dose lcvada ate uma oitava tres vezes nodia,

scm outro algum remedio, e a melhora foi muito mais rapida. Depois

da ultima sabida do Hospital, passou bem dois mezes, findos os quaes

eonsultou-me em casa ja soffrendo novamcnte os mesmos incommodos.

Aconselbei-lbe o subazotato de bisuuitho, e nao o lornei a ver ale

bqje.

Mais dois doentes com padeciinentos analogos se trataram ultima-

mente na minha enfermaria com proveito, pela applieaeao desta subs-

tancia. Daremos ainda o extracto da historia de um delles, t inula pelo

Sr. Moniz, Facultativo, (pie com muito zelo c proveito segue a minha
clinica.

O. De idade de cincoenta annos, tcmperamento bilioso, constitui-

cao deteriorada, trabalhador de enxada, ha tres annos comecou a sourer

perturbacoes de digestao, eruclacoes acidas dejiois da ingestiio dos ali-

mentos, anxiedade, e por fim vomito, que lhe dava grande allivio. Es-

teve por Ires vezes no Hospital, sahindo seinpre com alguma nielbora:

a ultima vez havia dois mezes, e logo depois da sabida, comecou a sen-

tir os mesmos incommodos, que o obrigaram a entrar em poucos dias.

Grande abatimento de forcas, magreza, cor dc terra, pelle secca, cephalal-

gia, grande difficuldade nas digestoes, diarrhea, dores no estomago, que

augmentavam pela pressao, e que irradiavam para toda a base do thorax

de um e outro lado. Pela ingestao dos alimentos solidos, e das bebidas, sen-

timento de angustia, que nao ccssava as mais das vezes, se nao depois do

vomito; as mater ias deposlas pelo vomito eram brancas, formadas por um
liquido aze<lo, amargo, estando o doente a caldos; o doente poueas vezes

vomilou no Hospital; anorexia, seccura, lingua vermelha nas bordas, e

principaliTieute na ponta; pulso fraco e frequente. Na regiao epigastrica

ha signaes de vesicalorios, e de um scdenho; pela palpacao enconlrou-se

dureza inal circumscripta na regiao pylorica: as outras funccoes fazem-
se menos mal. Cozimento branco, uma oitava de subazotato de bismu-
tbo tres vezes em vinte e qualro boras, dicta de caldos: a diarrhea ces-

sou em cinco dias, e deixou de tomar o cozimento, continuando so com
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o bismutho junto com alguma comida bgeira. Todos OS soll'rimentos do

estomago foram pouco a pouco desapparecendo, e este orgao eomecou a

fazer bora as suas funccoes, sem nenhura dos incommodos anteriores. As

evacuacoes do ventre foram rcgulares, e o doente em quinze dias parecia

curado. Das oulras vezes que esteve no Hospital, nao tinha sahido tao

bem. Nao acredilamos que elle sahisse curado; e natural que os pade-

eimentos se renovem; mas o subazotato dc bismutbo, nao so foi bem to-

lerado neste caso, em que parecia haver uma lesao organica exacerbada,

mas pareceu cvidcntemenle util: e este caso e daquelles em que na occa-

siao da cntrada do doente, ninguem hesitaria cm Hie chamar um scirro

do estomago.

P. Setenta e tres annos, temperamento sanguineo, eonstituicao forte,

ncgociantc, trabalhando muilo na sua profissao, c comendo sempre bem.

Ha oito para nove annos eomecou a perceber, que o estomago nao cxe-

cutava as suas funccoes tao bem corno ate alii: e durante as digestoes

sentia peso, arrotos acidos, pyrosis, flatulencia, anxiedade, etc. Este mau

estado, c a difficuldade em digerir ia cada vcz sendomaior; mas o doente

nem por isso fez grande miidanca na sua dicta. Costumado a ir as Cal-

das da Rainlia todos os annos fazer uso das aguas por causa de rhcuma-

tismo que tivera em onlro tempo, conbeceu que nos ultimos annos as

aguas sulfurosas, longe dc melborarem as suas digestoes, irritavam o es-

lomago, e dcixou de as continuar. Assim passava, sempre com incom-

modo, principal mente desde a bora do jantar ate as dez on onze boras

da no'ite, quando soffreu um ata(jue apoplctico, devido a uma forte emo-

cao moral. Este ataque remediou-se, ficando fraco de perna e braco di-

rcito, e com alguma prisao na falla. estomago, durante a maior forca

do tratamento que se fez a esta molcstia, e que foi longo, pareceu estar

melhor; mas quando o doente dcixou a dicta rigorosa, os incommodos

antigos da digestao reapparcc^eram, c tomaram mui nolavel incremento,

(tbegando a dar grande cuidado. De quinze em quinzc dias, pouco mais

ou menos, e a maior parte das vczes sem causa aprcciavel, manifestava-

se uma irritacao fortissima de estomago, acompanbada dc dor, (jue aug-

mentava pela pressao ; tumefaccao, sede, scccura de boca, arrotos, anxie-

dade, febre, vomitos, algumas vezes com sangue, e uma vcz com alguma

materia, que se parecia na cor com chocolate. Este padecimento as vczes

era horrivel, e durava dois a tres dias. Ccdia a applicacao de sanguesu-

gas, e a tratamento emollientc interno e cxteimo. Seguia-sc uma cspecie de

(•onvalescenca; mas quando doente comecava a augment ar mui caute-

losamcnte asua alimenlacao, ainda (|uc parca e pdueo exeitanle, cliegava

pcriodo rlos (jiiinzc dins, c havia novo ataque. Islo durou tnezes, em
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que se fez tr&tameoto variado nao so nos ataques, mas pcincipaloiente

nos intenallos. ()s alcalinos, as aguas gazosas, os narcoticos, a neve, cans-

ticos, eaulerios, sedenho, tudo foi empregado. sedenho nao |>o<le ser

supportado; os cauterios fizeram algum benefieio; e e certo, que com
dies, com uiudanca de ar, alguns banhos de agua do mar cm casa, aguas
de Eabeeo de Vide, de Sellzers, de Pyrmout, de Eutre-rios, de Geres, etc.,

se eonseguiu que o estado do doente melliorasse bastante. Mas as diges-

tocs do jantar faziam-se sempre com difficuldade, prolongando-se os in-

commodos pela noite toda, e bavendo sempre peso, c oppressao no esto-

mago, e urn scntimento de desiallecimcnto geral. Foi neste estado, que
o doente comeeou a iazcr uso do subazotato de bismutlio em alta dose

na oecasiao das comidas, e com este medicamento tern eonseguido, que
as digesloes sejam mais faeeis, menos demoradas, e todos os incommo-
dos consideravelmente menorcs. Suspende o subazotato de bismutlio al-

gumas vezes para nao costumar o cstomago, e entao toma agua de Ca
beeo de Vide, ou bicarbonato de soda, on ere preparado, e com isto tarn-

bem acha algum allivio, mas este desappareee em poucos dias, e e pre-
ciso voltar ao snbazotato de bismutlio, pelo qua! o doente tern grande
predileccao. Nunca tomou mais de seis oitavas por dia; mas tern to-

rnado esta dose muilas vczes, e mnitos dias scguidamente, As vezes mais
de mez.

Depois de tanto tempo de soil'rimento, cm que nao tern havido urn
so dia de perfeito descaneo, e em que nao haja algum symptoms que se
refira ao estomago, ainda nao tern apparecido na regiao do cstomago
cousa alguma que, pela palpacao, possa fazcr diagnosticar uma lesao or-
gan ica deste orgao. E possivel, que o producto anormal, nao lendo to-

rnado grande desenvolvimento, nao embaracando os orrlicios do estomago,
desenvolvendo-se mais para dentro do que para fora do orgao, on mais
na parede posterior do que na anterior nao scja apreciavel pela palpatio.

Este doente e urn exemplo nao so da utilidade do subazotato de bismu-
tlio cm lesao de estomago, que tanto rnotivo ba para reputar organica,
mas tambem da grande quantidade de subazotato de bismutho, que se

pode tornar por inuito tempo sens inconveniente algum.
Desl.es casos, escollridos entrc varios, cuja historia resumida acabo

de apresentar, se ve quaes sejam algumas das lormas de padecinieuto de
estomago, em que o subazotato de bismutlio pode ser proveitoso. Eu creio,
que e nos padecimentos principalmente dynamieos e idiopathicos que elle
pode ser mais util, mas tambem vejo, que em alguns casos em que ba~
via todo o motive para pensar qu© a molestia era organica, die pres-
tou servico, e den allivio consideravel, sem produzir effeilo algum des-
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agradavel. E ainda que julgue, que o subazotato de bismutho e niais

proficuo nas molestias de estomago idiopathicas, nao o rcpulo inutil nas

affeecoes de estomago, cuja se'de primitiva exista em outro orgao, ou cuja

causa seja o desarranjo de alguma outra funccao do organismo. Nao e

esle o unico remedio, que, sem curar, nem mesmo entender com a mo-

lestia principal, da com tudo um allivio muito apreciavel contra o symp-

toma, que as vezes se torna mais saliente, mais grave, e mais urgente do

que a dita moleslia principal.

Tenho observado que esle remedio, como lodos os oulros que se

applieam nas aflkceoes cbronicas do estomago, nao debellam de tal modo

a moleslia, que se nao vejam bastantes recaidas; mas tarnbem tenho

visto algumas curas, (pie me pareeem solidas. As nevroscs de estomago,

talvez ainda mais do que outras, sao sujeitas a estas recaidas: e quem

tem muitas vezes tratado destas molestias, quem tern visto a sua tenaci-

dade, e a incflicacia dos remedios, reputa-se feliz, quando tern mais um
meio poderoso de combater o ataque, ainda mesmo quando a moleslia

possa vir a reapparecer passado algum tempo.

Julgo ter sido dos primeiros Facullativos, que adoptaram esta pratica

em Lisboa; mas outros praticos, em cujas luzes e probidade, eu e todos

acreditam, teem tambem feito uso extenso desta substancia em alta dose,

e os resultados por elles obtidos, ate ondc chega a minha informacao,

cstao de accordo com aquillo. (pie tenho observado.

De tudo o que fica exposto julgo poder concluir:

1." Que o subazotato de bismutho do commercio nao e uma droga

constante e pura, e que algum tern arsenico na sua composicao.

2.° Que a porcao de arsenico, que conteem as diuerenles amostras,

que foram submettidas a exame, e pequfina; que o arsenico esta emes-

tado de insolubilidade, e que varia em quantidade ncssas mesmas diffe-

rentes amostras.

3.° Que essa pequena porcao de arsenico, no estado em que sc acha,

nao parece ter uma influencia toxica na dose em que tenho administrado

no homern e no cao o subazotato de bismutho, que o conte'm.

4." Que podendo haver no commercio esta droga contendo arsenico

em maior quantidade, sera muito para desejar, que nos laboratorios pre-

parem o subazotato, privando previamente o metal de todo o arsenico,

de modo que haja no commercio uma droga de composicao constante, e

em que as Facullativos possam ter plena confranca.

5." Que entretanlo sera prudente, que os Facullativos que nao cs-

tao certos da composicao da droga, a einprcguem com cautela, come-

cando por doses moderadas.
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G." Que a dose de uma onca, dividida cm tres ou quatro porcoes,

nao produz, incommodo notavel no adulto, ou seja misturada com a co-

mida, ou seja dada fora della.

7." Que os caes de estatura ordinaria supportain a dose dc uma

onca por uma so vez, sem alteracao notavel nas suas funccoes.

8." Que este medicamento, dado cm alta dose, presta grandes ser-

vicos no tratamento das nevroses de estomago, e ainda no de algumas

I(»ocs organicas desta viscera.

9." Que estes resultados obtidos em Lisboa, confirmam os resul-

tados obtidos em Paris por Mr. Monneret, que no estudo e applicacao

deste medicamento, fez urn bom servico ;i sciencia.

MM
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I.

Aouos os objectos cJc estudo nas sciencias physicas e naturae® tern

sempre algum lado mil c intcressante, quer se considerem debaixo de
um ponto dc vista puramente seientifieo, quer se olhern pclo lado utili-

lario, ou de applicaoao aos usos da vida, e islo faz com que se nao de-

vam uunea julgar perdidos o tempo e o trabalho epic ao sen exame se

eonsagram : e, se o estudo se dirige sobre algum daquellos produetos na-

tnracs, que o Creador espalbou com mao generosa a superlieie da terra, e

que o homem pode converter em utilidade propria, cresee com a utili-

dftde o interesse, e, so por si, e ja a invest igacao um servieo importante

i'eito i humanidade. Nestes casos, por mais iinperl'eito e incomplete- que
seja um trabalho, quaiuln as invest igacdes sao feitas com oscrupulo e de-

*gjo do aeertar, c se rclalam com verdade 6 eonsciencia, sempre algum,

i

cousa encerra, (pic, ccdo ou tarde, redunda cm proveito da seieneia. c

raereee a attencSo doS homens, que a clla eonsagram a sua vida e intel-

ligencia.

De todos os produetos rial macs, aquelics, sobro que o nosso estudo

6 as nossas investigates sc dfveffl dirigir com mais vautagein. sao in

eonleslavehnonte os que podeni scrvir a alimcnlaean do bomcin e dos

ammaes, porqne esta 6 a sua pviifflfira e mais imp&Pkaa nooossidade.
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Muitas sSo nas diversas regioes as plantas uteis, que fazem objeclo

de culturas especiaes, e cujos productos sc empregam como alinientos

;

mas e tambem certo que, em muitos climas, nao tira o homem da terra

todos quantos productos agricolas consome, e nem sabe, nem pode muitas

vezes variar a cultura, quando o solo, por exhausto dos principios con-

venientes, se torna esteril para certas espeeies, ou quando alguma dessas

enfermidades, que hoje, dcsgracadamenle, vao scndo tao communs nas

plantas uteis, vera destruir o trabalho da vcgetacao, e aimullar por anuos

successivos as eolbeitas mais preciosas e mais necessarias. Em casos des-

tes, e mister recorrer a novas culturas, e e so uma especie nova, que

pode supprir a que se deteriora ou perece; ou, pelo menos, com ella se

alcanca variar os recursos do agrieultor, e por ao abrigo da miseria e da

feme a parte mais pobre e desvalida da popidacao; aquella sobre quern

recahem sempre com mais violcncia as calamidades, que nascem da es

terilidade, ou da destruieao das eolbeitas.

Felizmente a natureza abunda em recursos, e se o homem conbe-

cesse tudo quanto a terra pode produzir, e ate o que ja espontaneamente

produz, e que elle podia utilisar, seriam menores os sens receios a vista

destas desastrosas enfermidades, que parece quererem hoje maltratar e

destruir, umas apos outras, as mais ricas espeeies, que i'azem a base das

nossas maiores e mais productivas culturas— a vide, a larangeira e a

batata.

Assim nao devem os agronomos perder de vista nem a aclimataeao

das espeeies, que ja em outras regioes se cidtivam com vantagem, nem

a vulgarisacao de muitas que ainda entre nos nao fazem objecto de grande

exploracao, mas que ja nos sao familiares, e que podein offerceer grandes

recursos, quando a sua cultura sc torne geral e bem conhecida.

Uma destas espeeies, que se tern querido ncstes ultimos tempos vul-

garisar entre nos, que tern sido objeclo de ensaios bem dirigidos, e que

promette bom resultado, e o ammdobi (araehis bypogea), planta vulgar

e cultivada ern grande cscala em muitas regioes da Africa occidental,

bem conhecida no Brazil, e em toda a America meridional, c sobre cuja

cultura se teem feito nos paizes meridionaes da Europa, principalmente

no sul da Franca e em Hespanba, muitas lentativas com varia fortuna.

E uma planta eminentemente util, em que nada se deve despresat;

a sua rama pode servir de alimento aos animacs; a semente e rica cm

oleo de fina qualidade, que se presta a todos os usos do azeite de oliveira,

e contem alem disto todos os principios alimenticios que se encontram

nos melhores legumes, na ervilha, na iava e no feijao, scm mistura de

principio algum nocivo ou repugnante, de tal modo que a semente toda
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intetra, e ate o bagaco ou residuo que flea depois de extrahido o oleo,
podem considerar-se excellentes alimentos*

O apparecimento do amendoH e dos sens product os na exposioao
agricola de 1851 moveu-nos a emprehender o sou estudo chymico* Alem
da satisfacjto de uma curiosidade puramente seientifica, desejavamos rc-
eonhecer ale que ponto conviria promover a vulgarisaeao da cultura desta
especie no nosso paiz, e no case- de a julgarmos eonveniente e vantajosa,
preparer, por meio da analyse todos as dados seientilioos que podessem
.servir de base aos ensaios agronomicos desta notavel especie. E so desta
uianeira, com o auxilio da chymica, que o agronomo pdde marcbar coin
seguranca nas tentativas (pie houver de lazer, (pier seja proeurando as
eondicoes tnais vantajosas para obter uma boa produecfio, quer seja para
conbeecr de antemao, sem eareneia de experiencias empiricas, queappliea-
edes se devem dar aos productos da nova cultura.

As nossas experiencias f'oram feitas sobre uma porcao de sementes
(pie um dos Directores da Companhia das Lezirias do Te'jo, a quem ha-
viamos communicado este nosso piano, nos forneceu, e que provieram de
uma pequena sementeira, feita para ensaio, nas pfopriedades daquella
Companhia, no verao de 1852.

E o resultado deste nosso estudo. (pie boje temos a lionra de apre-
sentar ;i Academia; estudo (pie foi muitas vezes interrompido por causa
das muitas occupacoes a (pie nos obriga o service publico: assim nao fei
elle por ccrto tao metbodieamente dirigido, ncm tao completo como era
desejo nosso. Entretanto, apezar de reeonhecermos todas as imperfeicoes
deste trabalho, acbamos eonveniente submette-lo ao juiso da Academia,
auida quando elle nao sirva senao para excitar o exame e <nvcsti<nieao
de outros observadores mats peritos, e que possam, melhor do que n6s,
occupar-se com mais detida atteneao e mais profieuidadc deste importante
objecto.

Os csludos que ate boje se tern feito sobre o amcndoln, sao mais
botantcos e economicos do (pic cbymicos; todavia alguns ensaios se en-
contram, ainda que incompletes, feitos por homens eompetentes, com o
bin de reconbecer a sua eomposicao e propriedades ehymicas; e nos en-
tendemos ser eonveniente, antes de apresentar as nossas proprias expe-
riencias, resumir aqui as noticias de maior autboridade, que sobre esta
planta, sens productos e cultura podemos consultar, e (pie tendo mais
ultima relacao com este nosso trabalho, podem constituir, para assim di-
zer, a sua parte historic*.

As noticias que se tern publicado aeerea do amenilobi. principal-
mente na parte economic, nem todas concordam cabalmente eritre si;
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porque os autliores de umas preconisam, falvez era demazia, as rantagens

desta planta; outros, baseando -se apenas sobre cxperieiicias poueo conclu-

deirtes, poe em duvida a sua utilidade, e. enunciando uma opiniao poueo

favoravel, e natural que tenbam eoncorrido para desalentar os que pode-

nam continuar as cxpericneias, renovando as tentativas, modificando c va-

riando os ensaios, ja em relacao aos inctbodos de cultura e as oondicoes

puramente agronomicas, ja em relacao as appKcagoeS dos sous productos.

A indole deste nosso trabalbo nao permitte que discutamos as expertefi*

cias e opinioes dos diderentos observadores, que se occuparam desta ma-

teria, e so as mencionaremos ou bistoriaremos, para dar uma idea do

que enoon! ramus escripto sob re este objeelo, fazendo eonbecer ao mesmo
temp© a importaneia o valor de lacs pobiieaoocs.

amendobi, gimgwba on archide (arac/r/'s hyp&gcea de Lineo d 60-

nhceido desde remotos tempos com nomes diversos. Os f'rancezes obamam-

Ihe pistachc dc tcrrc, os hespanbocs cacaluieta e mavi: parece ser a planla

que os peruvianos eonhceiam com o uome de yncld; o manii dos caribes,

e o mondolri on amendoim dos brasilciros.

E uma planta annual da familia das legurninosas, que apresenia un»

phenomeno phvsiologico muito singular e digno de notar-se. As suas (lores

sao axilarcs, e so os ovarios infer iores, scni corola, pequenos e susleiria-

dos sobro longos o traces pediuiculos, sao suseeptireis de serem fecunda-

dos, e depots da sua leoundaeao, curvam-se para a terra, introduzom-se

no solo, e alii desenvolvem as sementes, dc modo (pie parece que e nas

raizes onde os graos se formam. Os ovarios superiores abortam quasi

seuapre.

Na Europa esa aunds pouco eoahecida esta planta pelo tneado do

sccuio passado, e parece (|ne a primeira descripcao exaeta, <|ne della appa-

receu nos tratudos de bolaniea, se ctere a Trew, (pie em 1763 a publi-

co) i nas suas decadas.

Em 1798 um conego dc Valencia, cm Hespanba, D. Francisco Ta-

vares Ulloa, teuton vulgarisar a cuitura da aracldchu levado dc intima e

sineera conviecao das suas vanlagens eeonomicas, e sobre ella escrevcu c

publicou varias memorias, em que menciona grawle serie dc experiencias

icudcnics a moslrar a prodigiosa leeundidade desta planla, c as ul.ilissi-

nias applicacoes dos sens productos. Scgtmdo el'fe assevora. OS i cssiS iados

.*
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das suas experiencias foram tao prosperos, que por uma semente obteve
duzenlas e cm muitos casos tresenlas, e estas deram-lhe sempre quasi me-
tade do seu peso de linissiino oleo, e uiu residuo que sc podia aproveitar
cm varios usos, principalmente para alinicnto.

A primeira memoria deTavarcs Ulloa foi nesse tempo eonlrariada.
talvez apaixonadamente, negando-se ao author a prioridade das suas mais
mportantes observaeoes, e ainda mais attribuindo as proprias sememes
uc Ihe haviain mcrecido tantos elogios, ([ualidadcs perniciosas, e ale
xageradamente ridiculas, corao era o excitainento da eoiieupiscencia,

no que ainda hoje, sem fundamento algum, o vulgo aeredila. Mas o di-
gnq qonege de Valencia rebateu os argiunentos dos sens erilieos, apre-
scnlando novas experiencias concludentes cm abono das primeiras, fir-

niando-se no testemunho de pessoas respeitaveis que as liaviam repetido,
e excitou muitos ensaios em localidades diversas, para verifiear os que
elle havia lei to em Valencia.

Em 1800, I'). Antonio Jose Oavanilles repot in em Madrid as expe-
riencias deTavarcs Ulloa, c estudou a culture do amendobi para c sim-
plesmente debaixo do ponto de vista economico; para este eflfeito lenlou
fezer a comparaeao desta cultura com a do milho e do leijao em eondi-
coes iguaes de solo e de amanbo, e acbou (pie a primeira nao era sufli-
cientementc produetiva para substituir as segundas. Deve, porem, nolar-sc
que das suas experiencias nao podenios tirar uma eonciusao ahsolula e
decisiva, ncm para rejeitar, ncm para admiltir, sem mais exame, a nova
cultura, porqnc o author liinitou-sc a f'azer una simples etasaio cm uma
quinta do duquc do Inlanlado nos arrabaldes de Madrid, e nos sabemos
que as eondieoes do solo e do eliina c muitas outras circumstaneias h>

eaes podem modificar profundamentc o resultado de tentativas analogs.
proprio Ca vanities o reconbece, porque, depois de apresentar os rcsul-

tados das suas experiencias. diz:— «Posto que as miulias experiences nad

a

provam contra o bom exito, que a cultura do amendobi (eve em Valen-
cia, devem comtudo repetir-se naquella terra privilegiada, e compara-Ias
com produccoes conhecidas; perque agora nao sc trata de saber se catia
planta produz duzenlas on tresentaa seraentes, ncm sc <» sen azeite e de
boa qualidade e saudavel, mas sim. sc o (crrcno que as plantas occupam
daria maior utilidade serncando-lhe outras sementes. Sem esta compara-
cao previa nunca se julgara com aeerto e intelligeneia da verdadrira uti-
lidade da sua cullura.»

inesmo author aprosenla no bin da sua memoria uma notieia
de mn outro cukwador de Valencia, que no mamo anno de 1800 fez,
"•'•quelle d.slr.clo. mn msaio. lambem sobre a eullura da arachide, e
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cujo resultado economieo ii2o Ihe foi favoravel, porque as despezas do

grangeio exeederani consideravelmente o rendimento da produccao. De-

vcmos ainda aqui observar que o nosso espirito se nao convouccu com os

resukados deste ensaio: faasta ler a sua exposicSo, para reconhecer que o

experimentador empregou um methodo de cultura nimiamente despen-

dioso, e por ventura escusado. No ealculo. do rendimento apenas atten-

deu a produccao do oleo, e cxagerou por tal modo as despezas, que

pouco concetto mereee, Alem disto confessa ello mesmo nSo ter ex-

trahido todo o oleo das sementes, peta imperfeicSo do process empre-

gado, e haver despresado nfio so os residuos da operacao, que como ha-

vemos de demonstrar, s2o altamente proveitosos, mas ate contou mono

e improductivo o valor da terra desde Novembro ate iWaio do anno se-

guinte, sem se lembrar que a sementeira da armUde faz-se regularmcnte

no fim de Maio e a colheita tern logar no mez de Outubro.

A par disto todos os escriptos, que sobre a produccao do amendobi se

tern publicado, sad accordos em asseverar que esta e geralmente abundan-

lissima, elevando-se muitas vez.es a duzentas e ate tresentas sementes por

eada uma das que se lancam a terra; mas ainda que esta produccao se possa

considerar como phenomenal, comtudo e muito vulgar o colherem-se cem

por uma seinente. Produccoes tacs sao seguramente excessivas, obtem-se

geralmente em circumstancias excepcionaes, e nao e com ellas que se

deve contar pnidentemente n'uma cultura normal em grande escak.

Citaremos aqui, como prova do que acabamos de dizer, um ensaio

feito no anno de 1852, nas terras da Companbia das Lezirias, em condi-

coes extremameute economicas, e que se devem talvez reputar tiormaes

para o nosso paiz, principalmcute nos districtos do sul. Transcreveremos

lextualmente a not a do ensaio que nos foi conliada por um dos Directores

daquella Companbia, a quern ja tivemos a honra de alludir nesla memo-

ria. Esla nola e concebtda nestes termos:

KXSAIO X.° 5.

(A.MERWB1 — N.mt\v,w \vv,\w^cv.)

«Tendo mandado cavar uma porcao de terra, composta de quatro

« partes de areia e uma de humus, sem mais preparacao alguma. nella

«fiz semear, em principio de Maio, uma porcSo de amendobis, que com

«a casca haviarn medido dois litres. Alguma humidade que tern o ter-

. reno e uma sacha, antes das plantas darem flor, bastaram para eomple-
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« tar o sen amanho, e a final collii qnatro decalitros destes fructos, me-
te didos tambem com a casca.

«0 bera que se da esta planta nos terrenes delgados destes sitios, e

«o pouco trato que exige, deve ser de alta consideraeao para a compa-
«nbia, pois que do amendobi se extrabe grand© quantidade de lino oleo.

»

Neste ensaio pode dizer-se que a produccao foi de vinte sementes;
todavia o que se acha cseripto por authores de iiiuita consideraeao cleva

considera\dmente a proporcao entre a sementeira e a colheita.

Permitta-se-nos que citemos aqui o que diz Bosc a este respeito,

n'um artigo sobre a arachide inserto no Diccionario de Agriculture, re-

digido pelos membros da seeeao de agrioultura do Institute de Franca.

« Eu Iiavia dito, em outro logar, que os pes da arachide nao davam
senao de sete a oito vagens, contendo cada uma duas ou tres sementes,

e disse-o depois de bavcr arraneado urn grande numero defies no jardim
que tinha a minba disposieao, e onde os meus negros os baviam plan-
tado 1

; mas parece que me induziu em erro a ma qualidade do solo,

(uma area arida) e a falta de cultura, porque Mr. Darimajou obteve ate

quarenta vagens em cada planta no departamenlo das Laudcs; e a maior
parte das outras pessoas, que se teem dado a esta cultura cm Franca,

teem obtido quantidades superiorcs as que enuneici»

Mr. Gasparin no seu excellente Curso de Agrieultura, diz, que na
Nova Granada o producto da semente da arachide e de 1800 a 1900
kilogrammas por hectare; que em Hespanlia e unicamente de 500 kilo-

grammas; mas que em Franca os resultados obtidos sao muito inferio-

res; donde parece dever concluir-se que sao elles proporcionaes ao calor

do clima e a riqueza do solo.

Por toda a costa occidental da Africa, e em todas as rcgides inter-

tropical da America, onde cxiste a escravatura da raca africana, se cul-

tiva esta planta, quasi sempre em pecpiena escala, porque os negros co-

mem coin avidcz as suas sementes torradas c ate cruas; mas os outros

liabitantes nao se servem dellas como verdadciro alimento, e apenas as

eomem fora das refeicocs ordinarias, como entre nos se consomeni as

avclas, a fava torrada e os tremoeos.

Na costa de Guine tem sido nestcs ultimos annos o amendobi um
objecto importante de exportacao para Franca, onde se faz em grande

escala a exlraecao do seu oleo. Ja cm 1843 se exportava do Senegal

para Marselba o valor de dois milboes de francos de semente de amen-

1 Estes resultados refereui-sc a observacocs feitas pelo author na America durante

a sua residencia cm Carolina.

CIMSSE — 1 . 1. r.
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dofh; e esta exportacao parccc haver erescido annuahnente, propagando

se por conseguinte naquellas regioes proporeionalmente a sua cultura.

E, sem duvida aiguma, a produccao do oleo que, no estado actual

das cousas, serve de incentivo a cultura de tao preciosa sernente: pore'm

hoje temos nos a conviccao de nao ser aquelle, entre os productos que

ella fornece, o unico que ha-de ser utilmente aproveitado, quando o seu

estudo se possa dizer complete, e se hajam vulgarisado os import antes

resultados, que este tern de fornecer a industria. Depois que a ehymica

tomou a seu cargo dirigir a industria, as importantes descobertas em

economia industrial nao se deixam ao acaso. A sciencia invcstiga pri-

meiro as materias que a industria tern de explorar, e com o rigor que

lhe e proprio determina a quantidade exacta das substancias uteis, que

essas materias conteem, e, baseando-se sobre estes dados, estabelecem os

industriaes os sens processos de extraccao, aperl'cicoando-os successiva

mente, ate se aproximarcm na pratica dos resultados theoricos, (pie a

sciencia lhe forneceu. A industria, que segue este caminho, progride sem-

pre, e breve attinge o mais elevado grao de p<;rfeicao de que e suscepti-

vel. E nisto que differe cssencialmente a industria moderna da industria

antiga; e por esta vereda que a sciencia a tem conduzido, e que a fez;

conseguir em poucos annos os brilbantes residtados que honram este

seculo.

Os primeiros trabalbos que se iizcram para o aproveitamento da

arachide revelam ja estas tendencias; mas nesse tempo a sciencia chy-

mica entrava apenas na sua adolescencia, e nao era por toda a parte

tao vigorosa, nem tinha tanta authoridade, como hoje tem, para podcr

crear uma industria se'ria, que sc occupasse exchisivamente da cxplo-

racao dos productos, que aquclla sernente pode fornecer; foi portanto o

oleo aquelle a que entSo exclusivamente se attendeu, e cpie ainda se

considera hoje o unico aproveitavel. Nao temos a prctencao de acredi-

tar que este nosso modesto trabalho v;i desde ja crear importantes es-

peculacoes industriaes, mas contentamo-nos com a idea de que pode des-

pertar algumas tentativas nesse sentido, que abram o caminho a mais

vastas emprezas.

Parece que foi no Peru onde primeiro se fizcram ensaios para a ex-

traccao do oleo do amendobi; mas quem na Europa teuton primeiro pro-

pagar este ramo de economia agricola, foi o benemerito conego de Va-

lencia Tavarcs Ulloa, de quem lallamos como author da primcira me-

moria que sobre este objecto se publicou.

Entre outras publicacoes deste genero e principalmente notavel uma

memoria publicada em Saragoca no anno de 1800 por D. Pedro Gre-
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gorio Echcandia ; memoria que foi prciniada pela Sociedade Aragonense
de Agricultura.

Neste celcbre escripto nao so o author trata da cultura da arachide e

das suas vantagens economieas, mas tambem nos da noticia da composicao
drymica immediata das semcntes, e dc algumas das suas propriedades

mais importantcs. Terei adiantc occasiao dc citar os resultados que ellc

obteve, aprcsentando ale um resumido extracto desta parte do seu trabalho.

Em todos os ensaios feitos sobrc as sementes do amendobi sobresa-

hem seinprc os qua teem por objecto a extraccao do oleo. Ulloa havia

achado que as sementes do amendobi, no estado normal, produziam pro-

ximamente metade do seu pczo de oleo, quando se empregava a simples

pressao sobre a massa resultante da perfeita trituracao do fructo. As
experiencias citadas por Cavanillcs, quer sejam as suas proprias, quer as

que lhe foram eommunicadas por um cultivador de Valencia, eonduzem
ao mesmo rcsultado; isto e, que a semente do amendobi produzira quasi

metade do seu pezo de oleo pela simples pressao.

Cavanillcs emprcgou uma primcira pressao, a frio, sobre a massa,

resultante da trituracao das sementes, e uma segunda pressao depois de
lhe haver addicionado alguma agua ferventc. Tavares Ulloa havia, como
ja dissemos, emprcgado shnplesmenle a pressao scm previa caldeacao, e

Echeandia recommenda cxclusivamente este ultimo methodo de simples

pressao, que pode repetir-se mais de uma vcz, quando a primeira nao
baste para extrahir todo o oleo, o que pode acontecer no caso de se nao
haver perleilainente triturado a semente; ou quando a prensa nao tem
a forca sudicicntc. Eisaqui o que ellc a este respeito diz, na memoria
que ja citamos:—«Limpas as amendoas, trituram-se como sc faz a azeitona,

em moinho de azcite, e rcduzidas a massa, mette-se esta, scm a escaldar,

em ceiras que se collocam na prensa para que se exprcma o azcite.

Quando se nao extrahe todo o oleo com a primeira pressao, torna-se a

moer a massa, e submettc-se a segunda pressao.

»

«Estc precioso fructo—continua elle—•contem mais azeite do que
muitas outras sementes oleosas; s de tao boa ([ualidade, segundo ate aijui

se tem observado, como o das amendoas doces. As differencjas noladas na
quantidade de oleo extrahido, podcrao talvez provir do grao de madu-
reza das sementes, c dc eslarem estas mais ou menos fortes; de serein
novas ou vclhas; da propria cstacao cm que sc laz o trabalho, porque
durante o frio a extraccao faz-se com difficuldadc; de estar a massa mais
on menos moida ; dc a ter ou nao ter aquecido, antes de a submcttcr a

pressao, c (inalmenlc de haver ou nao humedecido o Cruel o com agua
quente antes de o reduzir a massa.

»
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«0 que nao admitte duvida, e que se lem extra hido em lodas as

prensagens, que ate aqui se exeeutaratn, uma quantidade de oleo, que

vae desde urn terco ate mctade do pezo da massa sujeita a pressao; e posso

asseverar— diz ainda o mesmo author—que quatro libras de fructo do

amendobi cm massa Lem preparada, scm addicao alguma, e sem aque-

cimento, deram dezesete oncas e meia de azeite depurado, e uma c meia

onca com fezes; que o pano novo, em que se envolveu a massa, augmenlou

de pezo uma onca, que a massa rest ante pezou vinte e sete oncas, e que a

onca que falta para completar as quarenta e oito, que formam as qua-

tro libras medicas, se reputa haverem Ikado pegadas ao gral, ao pilao, a

colher c ao prato da prensa. Teria dado, sen) duvida, esta materia mais

oleo em outra prensa, par ser defeituosa a que scrviu nas experiencias.

Observou-se que a massa tinlia ainda oleo, tanto pelo seu gosto, como

porquc, diluindo-a em agua, formava uma orchata espcssa.» Por esta occa-

siao faz Echeandia notar, com muita razao, que esta circumstancia e o

verdadeiro motivo porque se nao podc usar na cxtraccao do oleo desta

semente, assim como no de todas as outras que sao farinaceas, o mcthodo

de escaldar a massa com agua quente, como geralmente se pratica com

a azeitona.

Mr. de Gasparin referc, que em Hespanha se avalia a quantidade

do oleo que as sementes do amendobi forneccm, em sessenta por cem do

seu pezo, mas que os fabricantcs de Marselha nao extrahem mais de trinta

a trinta e quatro por cem. A primeira assercao parece-nos um pouco

exagerada, e nem Ulioa, apesar do seu enthusiasmo pela riqueza da ara-

chide, ncrn Cavanilies, nem Echeandia acharam mais de cincoenta por

cem, enos, nas diversas experiencias quesobre este objecto fizemos, nunea

chcgainos a obter tao grande porcao dc oleo, apesar de nos servirmos de

meios chymicos, mais proprios do que quaesquer outros para o separar

inteiramente, taes como sao o emprego do ether suhurico e da benzma.

A proporcao que, segundo Mr. de Gasparin, alcancam pela simples

pressao os t'abricantes de Marselha, isto e, os trinta ou trinta e quatro

por cento, e aquella que concorda perfeitamente com a que nosobtivemos

pelo mesrao processo, e cm condicoes de fabrica; principalmente se este

trabalho se executa pouco tempo depois da colheita da semente. Mais

tarde a proporcao do oleo e maior, e a sua extraccao mais facil.

Todos, quasi sem excepcao, asseveram (jue o oleo que se oblem, e

de fxna qualidade, e que se pode emprcgar em todos os usos a que se

destina ordinariamente o azeite de oliveira. Nas nossas possessors da Africa

occidental, e cm muitos logares da America, servem-se deste oleo no tem-

pero dos alimentos e para a illuminacao sem o menor inconYeniente.
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Tavares Ulloa asscvera, que delta sc scrvira muitas vczes j;i para adubo,

ja para frituras c nao ihe poupa elogios em todos os sentidos, e ate quer
que para a illuminaeao seja preferivel ao azeite de oliveira. Por meio de
repetidas expericneias-— diz cllo— feitas na presenca de muitas pessoas de
todos os estados, s;il>enios que o azeite de amendobi e cxcellente para la-

zes, dando, em igual quantidade, niais alimento do que o de oliveira, e

lima luz muito inellior e niais elara, sera o inconvenicnte do fumo.
Tambem Echeandia ajunta o sen testemunho as assereoes de Ulloa.

Na sua Menioria, a que ja por vezes nos havemos rel'erido, diz elle—
que posto cm uma alampada, em quantidade igual a que se houvesse de
emprcgar de azeite de oliveira, dura mais tempo do que este c da luz

niais clara, sem fumo, e sem eheiro perceptivel.

Bosc no Diccionario de Agricultura, da este oleo como proprio para
todos os usos culinarios, e julga-o tambem superior ao azeite commum
para queimar e fabricar sabao. I

Jelo que respeita a sua couservacao, diz

elle, (jue algucm prctendc que nao seja susceptivel de ranear, mas que
isto estava em opposieilo com o que elle faavia observado na Carolina.

Diz tambem que este oleo conserva por muito tempo o sabor da semente,
o que o torna pouco agradavel, mas (pie com o andar do tempo este

gosto se desvanece. Mr. de Gasparin nao lbe e tao favoravcl, e acba que
este oleo e cxtremamente inferior ao azeite de oliveira, no que concor-

damos plenamcnte com o illustre agronomo I'rancez, sem comtudo negar
que seja proprio para a alimentacao, e que possa muito bem servir sem
inconvenicnte na falla de outro melbor.

Em seguimento a esla Menioria |)relendemos tambem apresentar a
Ax'adcmia o resultado de urn trabalbo especial sobre a composicao e
]>ropriedades do oleo da arachide, e e para essa occasiao que reservamos
descrcver e referir as expericneias e obscrvacoes, que sobre elle bouver-
mos fcito.

que sobre a composicao immediata e propricdades cbymicas da
semente da arachide se tcm escripto reduz-se a muito pouco, limitando-se

quasi ao que se encontra na Menioria do professor Echeandia, e que
transcrevcremos aqui resumidamente para completar a noticia dos tra-

ballios anteriorcs ao nosso.

«As seraentes madnras do amendobi nao teem chciro, sao alguma
cousa doces e o seu gosto asseniellia-se ao dos graos de bico. Mastigadas
as amendoas e conservadas na boca, desfazem-se e quasi que se dis-
solvem nitciramente, e dao uma salivacao semelbante a orchata: co-
sidas sao gostosas. fazem-se mais doces. c teem cbeiro de caldo de le-

gumes.
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«Formando-se orchata com quautidades convcnientes dc agua e de

amendoas de amendobi descascadas, apparece um licor muito braiico, es-

pesso e permanente, que, mechido com a espatula, faz muita cscuma

branca. Esta orchata e muito manteigosa, e conserva todo o sabor da

semente. O sulfato de ferro nao altera a sua cor; a pedra hume produz

nella um precipitado, o alcool augmenta a sua cor branca e leitosa, e

passada uma hora da precipitado. Deixando-se esta orchata em repouso,

cobre-se de tola, semelhante a do leitc dos animaes, e passado tempo

azeda: precipita-se eutao no fundo do vaso uma quantidade de amidon

muito branco, e o liquido que fica entre cstas duas substancias conserva

apparencia de soro. Reduzido o amendobi a orchata, dissolvem-se quatro

scxtas partes e meia do seu pezo, que se misturam com a agua, e uma

e meia, que fica no coador, tern o sabor das suas amendoas, pore'm mais

remisso.

«As sementes inteiras com a sua epidemic, maceradas em banho-

maria, abrandam-se, ineham e dao uma infusao dc cor vermelha trans-

parente e sanguinca, que com o sulfato de ferro se faz negra-azulada,

nao tern cheiro algum e o seu sabor e sensivclmente doce, e semelhanlc

ao do caldo dos legumes. O cosimento hem saturado sabe mais espesso,

tem cheiro mais pronunciado que o da inlusao, o sabor muito mais doce

e substancial, e com o sulfato de ferro faz-se negro-pardacento.

«Quando se faz a infusao e decocciio com as amendoas, sem a epi-

derme, resulta um liquido analogo ao soro do leite, que com o sulfato

de ferro apresenta uma cor amarella de palha: o seu sabor e, como o

do antecedente, adocicado. A decoc^ao bern saturada conserva as mesmas

propriedades que a infusao precedente, ainda que com menos intensidade

:

a sua cor e mais viva, faz-se turva com o sulfato de ferro c depois tor-

na-se um pouco leitosa, precipitando grande quantidade de mucila-

gem. Misturando unia boa porcao desta farinha com seis partes de

agua, e abandonando-a ao ar livre, produz ao terceiro dia uma levc fer-

mentacao acida, scguindo-se no sexto a putrida, com evolucao de am.

monia.

»

Estes ensaios sao cxtrcmamentc incompletos, nao conduzem a re

sultado algum positivo, e pouco mais nos podiam revelar, sobre a na-

tureza dos principios immediatos, que entram na composicao da materia

suieita a analyse, do que se podia prcver pelo simples exame das suas

propriedades physicas e organolepticas.

Hegundo o ensaio analytico de Echcandia, que elle mesmo confessa

haver feito rapidamente, os principios immediatos que attribue a semente

do amendobi sao 08 seguintes:
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OIco.. 4 on 50
Principio mucilaginoso 2 » 25

» assucarado i » 1 2,5

terreo, mislurado corn parte do

mucoso, e do gluten, quasi em
dozes iguaes I » { 2 5

8 100,0
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Desta analyse tira elie a conelusao de que o amendobi e uma sub-

tancja cssencialmente alimcntieia, menos flatulenta do que os legumes,

pela abundancia do seu oleo, que elle reputa intimamente ligado ao prin-

cipio assucarado.

Sc existe alguma outra analyse immediata das sementes da ara-
chidc, nao temos del la notieia, neni se acba mencionada no excellente

Diccionario das analyses cbymicas publicado em 1851 por Mrs. Violette

e Arcbambault. Pelo que respeita a dc Echeandia, ignorando nos os pro-
cesses por elle empregados, nao nos c possivel bavel-a em grande con-
sideraeao, ate mesmo porque o estado da sciencia, na e'poea e no logar
cm que a lez, nao pode inspirar-nos uma eonfianca absoluta.

No artigo em que Mr. de Gasparin, no seu Gurso de Agricultura,
trata da arackide, nada sc eiieontra sobre a composieao immediata da
semente desta planta; porem vecm-se ali alguns resultados de analyse
elcmentar relativos a (|iiantidade de azote contido no bagaco, que fica

depois de separado o oleo, e no que entra na composieao da rama; mas
devemos confessar, qae aqutdles resultados se allastam consideravelmcnte
dos que as nossas analyses nos forneceram. alto conceito que Mr. de
Gasparin gosa cntre os boincns da sciencia, conceito bem merecido, e
que elle tem adquirido por muitos e valiosos trabalbos scientilicos, scria

para nos motivo bastante para nos lazer desconfiar do rigor das nossas
experiencias: porem tendo empregado o mass escrupuloso cuidado ncsta
parte da analyse, e repetindo muitas vczes os ensaios, e por melbodos
diversos, adquirimos a final a conviccao, de que os resultados que se
encontram, sobre este ponto, na obra de Mr. dc Casparin, nao sao rigo-
rosos, e e de crer (pie no sen trabalbo de redaccao sc introduzisse erro,
sem (pie o aiitbor delle se apercebesse, o que hoje e muito facil em con-
sequencia da rapidez com (pie se fazem imprimir as publicacoes mo-
dernas, sem exceptnar as scientificas; o que, se por urn lado excita o
progrcsso das sciencias. fez por outra parte perder as obras modernas
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o prestigio dc rigor e exactidao dc que gosavani, nao ha ainda muitos

annos, as publicacoes scientificas dos homens eminentcs.

Adiantc, em logar competente, discutiremos os resultados analyticos,

que se encontram no artigo da obra dc Mr. do Gasparin, o mostraremos

que elles nao sao possiveis de modo algum, c que por consegumte nao

se podem attribuil senao a erro dc rcdaccao, que passou inapercebido

para a impressao.

fendo aqui tcrrainado tudo quanto nos pareccu utd histonar re-

lativamente aos estudos que se tcm publicado sobre a arachide, passa-

rcmos agora a relatar as experiencias, <
t
nc nos conduziram a estabelecer

a composite immediata da scmcnlc dcsla plauta, o epic e o objecto

principal da prescnlc Memoria.

II

ANALYSE IMMEDIATA.

A analyse immediata das substancias organicas e, no sentir dc todos

os chymicos', a parte mais difOcil, e por ventura a menos ad.anlada da

sciencia A natureza volatil da rnaior parte dos elementos, que const.

tuem os principios immediate® do organis.no; a prooensao, que tcm,

para se metamorphosearem, pcla influcneia, muitas vezes maprccavel,

clas condicoes externas; a deflciencia dos nossos actuacs conhecimentos

relativamente a muitas das suas propriedades dry micas, todas estas cir-

cumstancias concorrcm para que se nao lenham ainda f.xado processes

-eraes com o Em de scparar esses principios sen os alterar ou dcstru.r.

A chymica esta ainda ncste ponto quasi que reduzida ao c.nprego dos

meios mechanicos e ao dos dissolventes neutros taes como o ether o

alcool, a benzina, o chloroformio, a agua, e, n algum casos, aos ac.dos

c aos alkalis diluidos. Mas, se cstes meios sao sufiicentes para a sepa-

racao dos principios menos alteraveis, cuja molecula chymica, por tcr

uma composicao menos complcxa, e mais permanent c, como sao os eom-

postos-binarios e ternarios, ja nao acontece mcsn.o com aquellcs, cm

cuia molecula entram mais de (res elementos, como em quasi todos os

principios azotados, que, pcla complicacao do sen edificio molecular,

iacilmcnte se alteram cm presenea da agua c do ar, a uma tcmpcrat.ira

moderada nao resistindo por isso, na maior parte dos casos, a accao

dos agentes, que poderiamos empregar como meios de separacao.
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Pop estas razSes, quando se trata do estudo das substantias orga-

msadoras, que e sempre mais complicado que o dos simples productos

da organisacSo, os resultados da analyse immediate, per si sos, nao sao

sudicicntes para estabeleeer de urn modo definitivo c irreeusavel a com-
posieao dessas substantias. Esta deficiencia dos methodos 6 m. realidade

muito para lastimar cm todos os casos, mas principalmente nesles a (pie

se prende a resolucjto das mais interessantes questoes da physiologia ve-

getal, (pie todas estiio na dependeneia do eonheciinento perleito da or-

ganisacao e composica"Q ehymica da semente,

Mas, se OS processos da analyse immediata nao podem satisl'azer

ainda bqje a todas as exigencies da seiencia, em eompcnsaeao disto. a

analyse elementar ehegou em nossos dias, gracas aos trabalbos de Lie-

big e dos bomens mais eininentes desta epoea, a urn grao de perfeicao

tal, que nos permitte ter complete eonlianea nos seas resultados, e estes

podem servir sempre de eontraprova aos da analyse immediata. E por

esta razao que a segunda eompleta a primeira, e lhc da" lodo o valor de

que carece,

Para nos collocarmos, por conseguinle, ao abrigo de todas as cau-

sas de crro, que podessem comprometter os resultados do nosso estudo.

devidimos o presente trabalbo em duas partes principaes ; na primeira

tratamos da analyse immediata das sementes da arachidc, e na segun-
da da sua analyse elementar e eontraprova ealeulada, tomando por base,

as analyses elementares autbentieas das substantias immediatas dadas
pela primeira, e eonapletamos este estudo com a analyse das cinzas, -que

beam depois de queunada a semente; analyse sempre util, e ate neces-

saria para resolver a questao agronomics. Mais tarde aprcsentaremos em
separado urn estudo especial sobre o oleo, que destas sementes se extra-

be, e que parcce scr o producto mais util, debaixo do ponto de vista

economieo. v

Apezar de estarmos eonveneidos de que empregamos todos os meios,

ao nosso alcance, para nos aproximar o mais possivel da verdade, nao

podemos comtudo lisongear-nos de (pie os resultados deste nosso traba-
lbo sejam tao exaetos e rigorosos, que dispensem a verilieaeao das pessoas

compelenles
; e nos mesmos nao duvidarcmos, com o andar dos tempos

rectiBcal-os, se algimi dia viermos no eonbecimento de haver crrado,
por nao seguu o melhor caminho, qu quando tivermos a nossa disposi-
cao methodos mais rigorosos.

' ara »os, que vivemos aqui tao fora dos arraiaes da seiencia, as

difficuldades, que temos a veneer no estudo de qualquer objecto das
sciencias physical, nao se limiiam so as que procedem da natureza das

3 * CLASSE— 'l', i, i. i -1
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eousus, mas ttccarescetn ainda as que provem da careneia dos indispensaveis

recursos inateriaes, que aqui sc nao eneoivlrain, sendo necessario creal-os

a cusla de muito tempo e trabalho, e, mais do quo ludo, os qu-e nascetn

da faita da coadjuvaeao e consellio dos homens experimenlados nestes

diffioeis raanos dos eonbecimentes Immanos.

A IVA IYSE QUAUTA TIVA

.

nosso primeiro euidado fbi examinar qualitalivaiuente a uature-

za dos principios contidos na semente da arachidc.

Era \i sahido que as sementes eontinbani turn grande quantidade

de oleo, que esle se extrahia lacihnenfe pela simples pressao, e que o

residno desta dava, pela trituraeao, iima larinba, mettds hranea que a

do trigo, mas sufiicientementc fina para com eUa se i'abricar pao, cujas

qualidadcs aliinentieias muitos experimentadores iinliam vcrificado.
'

Era portanto necessario examinar se nella se continbam os mesmos prin-

ciples, que se encontram nas farinhas dos cereaes, on nas sementes das

legnminosas, que nos servcm vulgarmente de alimento, e com as quaes

a do amendobi tern maior analogia.

amidon e facil de rcconhecer nao so peios meios options, mas

pela rcaccao caracteristic.a do iodo.

As substancias azotadas, que nunca deixam de cxistir em todas as

sementes, maniieslam-se nesta de urn modo irrecusavel em todos os en-

saios. Para o verifiear basta so aqueoer dentro de ran tubo de ensaio a

farinha com uma pequena poreito de cal sndada, e observar o cheiro, e

e rcaccao alkalina dos produclos xolateis da dislillacao.

i Exlrahido »} azcite desk: fructo, results uma ccrta massa, que ainda eonserva

muitas paries oleosas, e coin e!Ia se lizeram as experiencias seguintcs. i'rimciramenle se

tornou a pizar a dita massa em um almofariz ; c, como estivesse alguma cousa seeca, se

pulverisou e passou por uma peneira de pencirar farinha, tirando-se uma porcao delia

muito branca e boa, se mislurou com uma porr.ao de farinha de trigo, e com fcrmento

correspondrnte das duas farinhas se fez pao, e sahiu tao bom, como se fora somente de

farinha de trigo. Tambera so amassaram outros paes so de farinha deste fructo, e em
nada se diiYercncavam dos primeiros. Estes se conservaram ao ar em ran quario sera que

se azedassem, hem ereassem bolor, depois de trinta dias de amassados. Isto da fimdadas cs-

perancas para crcr que com a dita farinha, se podera taivez fabriear bolaxa superior em
duracao e como alimento a que actualmcnte se fabrica. Igualmente sc procurou mis'tu-

rar a massa, que rezulta depois de tirar <» azeife, com cacao do Caracas, e fazcr choco-

late, produzindo isto tao bom effoito que ninguem o destinguira do melhor que sc fabri-

ca, com a vanlagcm de the communicar ccrta suavidade, que nao tern aquclle que c fei-

to s6 com cacao dc Caracas. Comtudo tanto o pao como o chocolate conservam um pou-

co do sabor do fruto; mas, alem dc nao ser esle sabor dcsagradavel, pode atribuir-se,

a que todas estas experiencias se lizeram sem dar tempo a S«car-se hem o fructo por ser

deste anno; e que, nem a massa nam a farinha se secaram, como convinha. (Exlrakido

da mrmoria de Tararcs tilloa, pubHcada cm Valencia a 21 de Noremhro de 1798'.
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Tendo separado do bagaco do amendobi todas as materias gordas,

pel© elbcr rectificado ou pela bcnzina, e tratando-o depots pslo aWool
fervente, obtem-se distinGtamente urn assucar ineristalisavel.

Dp residuo, que fica depots da separaoSo conipleta do oico o do
assucar, separa-sc pela aceao da agua uina poreao de materia neutra
nao azotada, (pie suppomos scr a dextrina, mas (pie nao verifieamos pre-

cisamente por nos failar um polarisoopo, instrument© que ainda nao po-

de'mos eonscguir papa nossa laboralorio.

A cellulose fica sempre oomo residuo do tratamento com os dis-

solyentes acidos e alkalinos.

E escusado acerescentar que, se&do a agua um prmeipio coostante

em todas as materias organisadas, as sememes da arackide a devem eon-

ter em eerta proporcao.

Assim a agua, o oieo, o amidon, as materias azotadas proteieas, o

assucar, talvez a dextrina e a cellulosa, sao os principles immediatos cons-

lituintes da semente cuja analyse nos propomos fazer.

Nao sera fora de proposito refer ir neste logar algumas tentalivas de

ensaio qualitative), a que procedemos, antes de cstabclecer o nosso piano

de analyse quantitativa, porque elks derramam bastante luz aobre ;i

natureza cbymiea dos eoraponentes da semente, que fazem o objeclo do
nosso estudo, e podem suscilar algumas questo'es, cuja resolucao interes-

sa muito particidarmenle a pbysiologia vegetal,

As sementes inteiras e no estado normal (brain I'ervidas com a

agua por espaco de uieia hora, c deram uina infusao de cor sanguinea.
que, dcjiois de I'n'a, turvou c depoz imia pequena poreao de materia
parda amarcllada, consistindo naqucila parte da epidemic que o alrilo

das sementes tunas sobre as outras bavia desfaeado.

liquido filli-ado conservou por mais de Ires dias a cor ligeiramenle

sanguinea sem turvar-se, estando a temperatura. do ar a 23" centigrados.

Es-te liquido (bi fraccionado, para ser tratado per diflbrenies rea-

gentes.

1." Com o acido sulfiirico depositpu, passado algum tempo, um
precipitado ainarello sujo em tlocos.

Com a agua de ca! escureceu um pouco. c deposilou lambem no
bin de algumas boras um prccipilado pardo eseuro.

Com a potassa caustica tomou uina cor inlonsa de cafe; e ajuiHan-
do-lhe depois o acido eblorbydrico inudou de cor. fazendo-sc ainarello.

Lorn o sullato de protoxido de ferro eseureccu, e no fim de algu-
mas boras, o liquido estava azukdo, bavendose Jbrmado um deposito
abundant*' e denesrrido,
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Todas estas reaches revelam principalmentc a existencia do acido

tannico, e da materia corante que a epiderme content, como se prova

pelos seguiules ensaios.

liquido sobre que se haviam vertido algumas gotas de acido sul-

f'urico, dopois de separado do precipitado que aquelle acido originou,

nao escureceu pelo sulfato de lerro, e deu apenaa uiu precipitado ama-
rello sujo.

As sementes, que haviam passado pela primeira inl'usao, foram fer-

vidas depois em nova agua, e deram outras inl'usoes turvas mas esbran-

quicadas, que pela addieao de algumas gotas de acido sulfurico, deposita-

ram urn precipitado branco, sem se tornarem elaras : mas com o repou-

so mostraram a superfieie do liquido algumas gotas de oleo.

Este Liquido depois de (iltrado deu, com o sulfate de ferro, uma
turvacao branca, e depositou tamhem precipitado branco.

Com a potassa amarelleceu ligeiramcnte, e depositou inn ligeiro

precipitado nebuloso amarello sujo.

Pela ebulticao prolongada depositou (locos branco*, que scndo aque-

cidos depois de seccos com a cal sodada em tubo de ensaio deram os va-

pores arnmoniacaes, proprios das substantias azotadas.

Com o acetato de chumbo deram todos os liquidos proven ieules

destas infusoes um abundanlc precipitado branco.

Com o chlorureto de mercurio (Hg CL) produziu-se turvacao bran-

ca e ligeiro precipitado.

Uma porcao de sementes (pie bavia sido triturada com agua ii'iuii

gral, tendo ficado sobre um pano exposla ao ar, cobriu-se, passado tem-

po, de bolor e manifestos uma bella cor de rosa muito viva. Esta mate-

ria corante dissolveu-se no alcool de 80" cenlcssimaes juntamente com

uma porcao do assucar incrislalisavel e do oleo, e, sendo o liquido al-

coolico concentrado a banho-maria ate ;i eonsistencia de xarope, lez-se cor

de purpura interna. A agua nao a dissolveu, mas era muito soluvel no

alcool e no ether. Este phenomena foi scgurameittc o resultado de uma
alteraciio da materia corante, que reside na epiderme: nao podemos des-

eobrir a causa desta alteracao ncm reproduzil-a, apczar de o tentarmos

por diversos modos. Esta circumstancia moveu-nos a fazer algumas in-

vestigacoes sobre a materia corante da epiderme (pie reveste a amendoa

do amcndobi.

Pozemos estas sementes em dejestao com o acido acetico, com o al-

cool e com o ether. Todos elles se coraram. Ao acido acetico cederam

uma materia corada soluvel na agua e nas lixivias alkalinas, sem altera-

cao de cor; insoluvel no ether, c so parcialmente soluvel no alcool de
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36". A cor desta materia 6 vcrmclha, nao tern sabor gorduroso. mas

unicamente o amargo de materia extractive.

alcool clissolvcu particularmente o assuear, e uma porcao de ma-

teria gorda, corando-se de panic- cor dc cafe, como a cor onlinaria dos

extraetos.

ether aquoso dissolveu particularmente o oleo e o acido tanni-

co, corando-se tambein de escuro.

Todas estas reaccoes me determinaram a separar a epiderme para

fazer o estudo simples da amendoa na analyse quantitative, a (im de que
a materia corante c o acido tannic©, que perlcnoem exelusivamente a

epiderme, nao nos cmbaraeassem na dozagem dos diversos principios im-

mediatos que constituem particularmente os cotiledons da semente.

Uma porcao de bagaco das sementes descascadas, a que se havia

extrahido a maior parte do oleo pela pressao, foi lixiviada longamentc
pelo ether aquoso. A dissolueao clhorea, sendo distillada, deixou urn li-

quido <[tie se dividiu em duas camadas, uma formada pelo oleo oil

materias gordas da semente, e outra aquosa, com sahor adoeicado, que,

sendo iiltracla e coneentrada a hanho-maria, depositou, no lim de muitos

dias, cristaes prismatieos duros, estalando quando se apertavam eritre

os denies, com sabor ligeiramente docc, muito soluveis na agua, insolu-

veis no alcool e no ether, fusivcis sobre uma lamina dc plalina, mas
((ueimando-se depots a uma temperature mais elevada. Eram cm tao pe-

quena quantidade que nao pode'mos fazer sobre elles maior numero de

ensaios : pore'm estes induzem-nos a acred itar que aquelles cristaes sao

os da lactina on assuear do leite, que ja" M. Braconnot encontrou tain-

bem nas bolotas do Quercus racanosa e sesstfijhmt.

Se a existencia do assuear de leile, que ate agora se eonsiderava

como product© particular de tim orgao especial dos animaes mais per-

i'citos, for plenamente demonstrada nas sementes dos vegelacs, tern a

physiologia fundamento seguro para estabeleecr iniportantes aualogias

entre a lactacao dos animaes e a da plantula, nos primeiros periodos do
sen desenvolvimento. E na verdade, reflect indo sobre a eomposieao do
lette e das sementes, acham-se taes similhancas, {pie e impossivel dei-

xar de admittir que ambos, sendo destinados ao mesmo fim, devcm se-

guir camiiihos muito similhanles. A agua, a materia gorda, o assuear,
a materia azotada, os sacs soluveis, e eritre elles uma grande porcao de
phosphates, sao commvms ao leite dos animaes, aos ovos das aves, e as
sementes dos vegetaes que se teem ate hojc analysado. A existencia do
assuear de leite, que tambem ja foi demonstrada nos ovos das aves por
M. V inkier, sendo asjora reconhecida nas sementes. estreita mais esta
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analoria de funccoes, c pMe eonduzir ao reconbeeimenlo da analogia da

intima structure dos orgaos onde a nalureza clabora o primeiro alinien-

to dos seres, que vao incetar a sua existencia individual.

Deixando estas consideracoes, que sao por eerto de uma ordem

niais elevada do que o objeeto especial deste nosso trabalbo, enlraremos

ja nas partieularidadcs da analyse quantitativa iumiediaia.

ANALYSE QUANTITATIVA.

A delerminacao da agua organica foi f'eila directameiiie com as

sementes, despojadas unieainente da epiderme, precaucao esta que ob-

servances, para mais simplicidade, em quasi todas as dozagens dos prim-

cipios immediatos. Nesta determinaeao quizemos prccaver-nos contra o

err© a que poderia dar logar a propricdade que os oleos teem de absor'•

vor o oxigenio, pois ncstc caso a dozagem da agua, -que se oblem peia

differenca do pezo, antes e depois da seccagem, sera sempre inferior- a

que deveriamos ter, se a dossieacao sc fizesse Cora do contacto do ar.

Devemos oomtudo notar ([ue a experieneia nos revelou que o oleo

da araclnde absorve nun lentamente o oxigenio, e que esta absorpeao <\

mesmo em volume, quasi inapreeiavel durante as primeiras boras do

contacto, c que so no lim de inuitos dias se laz bera sensivel, fcomo em

oui.ro logar mostraremos.

As duas primeiras dozagens da agua forani i'eitas n'Uffl apparelbo

r.vsicador, a bauho-maria e em presenca dc uma corrente de acido ear-

bonico perfcitamente secco ; as duas ultimas Coram feilas na eslufa de

oleo a<juecida a 120" aid nao baver differenca de pezo em duas peza-

gens eonsecutivas.

S. 9,8*13# de somcnlese ortadas e descascadas, scccas a 100" no exsica-

dbr cm presenca do acido earbonico, perderam 0,580 do seu pe-

zo, ou 7,228 por cento.

(I I0
SIU250 de sementes, em circumslancias identieas, perderam 0,717

do seu peso, ou 6,995 por cento.

HI. -.'/"'"TO do semonles descascadas c eortadas, scceas na csinfa de oleo a

120", perderam 0,180, 00 6;49l percent©.
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fV. :"),
SI";"»80 de scmentes, em cin-iimstaiu-ias idonlieas, perderam Q,38o,

on 6,863 pur csento.

V. .V"000 de semeMes, em circumstaacias idonlieas, perderam 0,322,
ou (),i 10 por cento.

Em cnilcssimos.

I ". [II, LV. V. Mcdias
Semeiilcs seccas . . . 9.2,772 93,005 9.'!, SO!) 93,137 93,5(50 93 196(>
kgua 7,228 (i,995 6,491 6,8(i3 6,440 680H

1 00,000 100,000 100,000 100.000 100.000 100.0000

Po'zagem <io «*8eo.

Sendo, com© ja dissemos, o oleo da aracliidc o principio mais pre-

cioso dcsla scmenle, e cncontrando dill'erencas tao nolaveis nas quanti-

dades deste principio, que so acham mencionadas nos di versos cscriptos

que a sen respeito consultaiuos, resolvcmos fazer esta determinacao com
todo Q rigor e cuidado, e ompregamos para esse fim diversos meios.

proccsso mais usual em chymiea para dozar as malerias gordas

vegetaes consiste no emprego do etlier. Este da seiupre resuhados satis-

factorios, quando so executa com todas as preeaueoes rcqueridas. Uma
dollas, e muito csscncial, e a pureza absoluta do ether, que dcve ser

eomplotamente anhydro, porque, quando eontein alguina agua, ooino no
ether ordinario do commercio, pdde induzir-nos facilmeute em erro, pe-
ls ]>ropriedade que tern de dissolver, alein das malerias gordas, outras

substaneias d'enlre as que sao soluveis na agua. Todos sabem que o pro-

cesso de Mr. Pelouze para a extraeao do acido tannico se basea tiesta pro-

priedade do ether hydratado; e foi lambern por este meio que nos se-

panunos do bagaeo do amendohi uma substancia crystalina, que suppo-

zemos ser o assucar de leitc, e que se depositou no meio da soiucao

aquosa que conlinha as malerias mucilaginosas a glucoza e materia ex-

iracliva, soiucao que se scparou pela difference da densidade do el her
que dissolvera o oleo. Por esta mesma rasao uao se pode fazer a doza-
geni do oleo por meio do ether senSo com as semenlcs seccas.

Servimo-nos ncsta dozagem unias vezes do appawiho de deslocacao,
que Mr. Payen aperfeicoou, introduzindo-lhe um systema de distillacao
continua, que permitte fazer a extraeeao do oleo com uma porcao de
ether muito menor do que no apparclho ordinario. Tambem nos servi-
mos dos tubes i'eehados d alampada e mimidos de uma rolha esmeriia-
da

;
porem esle meio e longo, fastidioso, e so prelerivel quandn se tra-

ta de substantias, que r'liiitVm peqwenas porgoes de materias gordas;
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porque, nesse caso, oflerecem grande commodidade, para fazer as pe-

zagens sem transvasar a materia, evitando assim os desperdieios a que

esta sujeito o outro processo.

Fizeraos tambern algumas dozagens do olco empregando a benzina,

cm vez do ether, nos tnbos fecbados, e hoje, que a benzina se enconlra

no commercio sufficientemente pura, e por preeo commodo, nao duvi-

damos asseverar, que pode ella supprir eonvenientemente o ether na se-

paracao das materias gordas, que tao facilmente dissolve sem as alterar.

A completa separacao do oleo por meio do ether ou da benzina

nao se pode commodamertte fazer scnao em pequenas poreocs tie mate-

ria : assim, querendo nos operar sobre quantidades maiores, empregamos

primeiro uma forte pressao, e submeltemos depois o residuo a lavagem

com o ether. Outras vezes usamos de urn systema mixto, humedecendo

com ether as sementes pizadas, e sujeitando a massa a uma pressao for-

te, em prensa de cunhas, entre dobras de papel descolado ; e para cste

effeito servimo-nos com muita vanlagoin de urn papel muito consistenle,

que nos mesmos haviamos fabricado com a cellulosa do agave america-

na, e que e extremamente proprio para as experiencias desta natureza

peia sua extraordinaria tenacidade.

Nao pretendemos consignar aqui todos os rcsullados das nossas ex-

periencias, o que seria demasiadamente longo ; mencionareinos so as que

nos merecem mai8 eonfianca.

tO, 5 '" 140 de sementes, foram previamente seccas a 110", e depois,

exhaustas pelo ether, perderam 4,
en'.r)80 do seu pezo, ou 45,167 por

cento.

II. 3, s'"(>00 de sementes pizadas e humedecidas com o ether, perderam

pela pressao e dessieacao do residuo 1,
8'"740, ou 48,333 por cento.

III. 5,e'"580 de sementes sujeitas ao mesmo tratameiito perderam 2,*"693,

ou 4 8,1 10 por cento.

IV. 5,
su,000 de sementes tratadas pelo rnesino processo do n." I, perde-

ram 2,
sm 381, ou 47,620 por cento.

Em centessimos.

I. 11. 111. IV. Medias.

Hagaeo .. 54,833 51,667 51,5% 52,380 53,618

Oleo" . 45,167 48,333 48,410 47,620 47,382

100,000 100,000 100,000 100.000 100,000
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Tratando as sementes ja privadas dc materia gorda pelo alcool,

quer seja a quente, quer seja a fWo, o que se pode fezer n'um appare-
lho dc dcslocaeao, ate que o alcool passe atravez da materia sem dissol-

ver roais cousa alguma, obtem-se Uma dissolueao aleoolica que conve-
nientemente distillada deixa como residue uma substancia viscosa e do-
re, similhantc ao melasso, eonservaudo sempre o sabor repu^nante da
materia oleosa c extractiva alteradas pelo calor, mas com todos os ca-

racteres do assucar incrislallisavel. A mesma substancia se separa do
bagaco da semenle, ou da farinha, qu'ando se tratam pela agua f'ria, po-

re'm nesto caso dissolve est a tambem uma poreiio do materia azotada,

com a extractiva, e com a mucilaginosa, ou dextrina.

Eis aqui as experiencias que (izeinos para delerminar a quantidade
da materia soluvel no alcool.

I. 3 R"'600 de sementes, despojadas da epiderme, e cortadas miudamen-
te, (ei)do sido privadas do olco, primeiramenle pela pressao e de-

pois pelo ether, acha-vam-se rcduzidas a l,s'"660, e tratadas entao

pelo alcool de 40" em ebullieao, perderam 0,
pm203 ou 5,638 por

cento.

II. 5,s"'000 de semen I es sujeitas ao mesmo tratamento, cederam ao al-

cool 0,282 ou 5,640 por cento.

HI. 10,8"'828 de sementes, pelo mesmo methodo, cederam ao alcool

0/
m582 ou 5,374 por cento.

Media do assucar 550 por cento.

Em verdade nfio se deve admin ir que todos estes 5,550 por cento
sejam de assucar incristallisavel, ainda que por taes os computemos no
calculo de coutraprova, que adiante apresentamos.

Nao e de certo tmpossivel o separar completainente a materia sa-
canna das outras, que a acompanham, e que o alcool dissolve com ella;
mas e sempre difficil o fazel-o sem perder alguma porcSo de materia,
e tanta que p6de influir notavelmente nos resultados da analyse.

Poderiamos ter feito tambem a dosagem i\o assucar. separando-o
em dissolueao aleoolica do bagago, seceo c ja* exhaust© pelo ether, eva-
porando, dissolvendo novamente o residuo na agua, e empregando o pro-

I " <'Hsst< 1', i. i'. I ,,
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cesso de M. Barreswil, que consiste cm observar a quantidade da disso-

lueao sacarina que e ncccssario dispender para reduzir uma quantidade

dada dc dissolueao normal dc lartaro alkalino de cobre: cbegamos a ten-

tar a experiencia, e obscrvamos que a reduccao se fazia perfeitamente,

aquccendo a dissolueao normal de eobrc COffl a dissolueao aquosa do as-

sucar, que haviamos separado do bagaeo da arachide; mas, eomo na

maior parte das experiencias nao nos to i possivel obter este assucar com-

plelamente privado de alguma substantia gorda c da materia extractive,

e, como receassemos a inlluencia que ellas poderiam ter na perfeicao da

analyse, adiamos para mais tarde a applicacSo (teste mcthodo as dosa-

gens desta ordem.

Tambem nao ensaiamos a accao da biz polarisada sobre a dissolu-

eao da materia sacarina extrabida do bagaeo ou da farinha do amen-

'dobi, por nos faltar um poiariscopo ; instrument boje de primeira no-

cessidade em qualquer laboratorio, mas que ainda nao podemos conse-

guir para o nosso, apezar das repetidas diligencias, que para isso temos

feito.— % lastima que nesta nossa terra dependam os auxilios matoriaes

de que a seiencia carece do quern a nao estima, por que a nao com

prehende.

UoNMgcin «i«> ainirton.

Depois de haver separado os diflerentes prineipios immediatos, que

ate aqui temos enumerado, isto e, a agua, as materias gordas e o assu-

car, era natural tralar a materia pcla agua pura, e avaliar assim as ou-

tras substancias soluveis neste liquido : porem, no nosso caso, este trata-

mento nao conduz a resultado algum concludente ;
por que, guardadas

ainda as maiores ppecaucoes, e sempre difiicil c demorada a lixiviaeao

com a agua, que as materias mucilaginas tornam viscosa, e nao e pos-

sivel evitar, que uma porcao dos prineipios azotados critre logo em pu-

trefaccSo, estabelecendo-se no estado do fermento e originando a decom-

posieao de uma parte do amidon. Quizemos e tcnlamos empregar este

meio, mas os sens resultados nao for/am, nan podiam ser concordantes,

com os que alcancamos emprcgando processes diversos e mais seguros.

Assentamos, portanto, em que seria mais vantajoso proeeder na deter-

minacao quantitativa da fecula sem a previa lixiviaeao com a agua, e

assim o fizemos : todavia mais tarde diseuliremos os resultados das nos-

sas experiencias, debaixo de um outro ponto de vista.

M. Peligot, dando conta a Academia das Sciencias de Paris do es-

tudo chymico, que fez com o bin de determinar a composicao iminedia

ta de diflerentes varicdades de trigo, eonfessa que a det«raainac5o exae
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la do amidon e uma operacao cheia de diffieuldades. Ncste nosso estudo

da semente do amcndoui tivemos occasiao do verificar isto inesmo, e

observamos que estas difilculdadcs creseein com as proporcoes das mate-
rias eslranbas, quo em uma semente acompanham a fe'cula, c principal-

mente com o execsso das niaterias gordas e das azotadas.

O processo de Beecari, medico Bolonhez e descobridor do gluten,

que o il lustre Vaaquelin empregou para determinar a quantidadc de
amidon nas suas analyses das fariuhas, nao e applicavel senao aos casos,

em que o amidon se ache unido ao gluten, eonstitiundo a parte prin-

cipal da materia, e mcsmo nestc caso o processo c pouca conmuxlo, e

nao da garahtias de exact idao.

Quando se amassam as iarinhas dos cereaes com a agua, ate for-

marem pasta consistente e elastica, e que depois se esfrega esta sobre uma
peneira Una de seda ou de cassa, c debaixo de urn veio de agua conti-

nue os granulos do amidon passam com a agua alravez do pano da pe-

neira, e o gluten ilea cntre os dedos do operador, contendo sempre al-

gum amidon, a cellulosa c as outras mater ias insoluveis— e este e o
processo de Beceari—- porem com a farinha da arachidc nao se consegue
o mesmo

: por que toda a materia passa, pouco a poueo, com a corrente

da agua atravez do pano, e nada ilea sobre die. Parece aqui que a ma-
teria azolada nao content a fibrina, que d a que da a elastieidade ao
gluten e o Caz colierentc. Por este meio e pois impossivel fazer a dosa-

gem da (ecu la.

Hqjc esta geralmcnte adoptado o methodo iudireeto, o qual consis-

te em transformar o amidon em glucosa por meio da agua acidulada pe-
lo acido sulfurico e com o auxilio do ealor. Se a materia que se analy-
sa nao conte'm senao amidon, matcrias proteieas e cellulosa, a primeira
converte-se em assucar, ou glucosa, e torna-se soluvel na agua ; e as

ultimas conservam a insoliibilidade que lhe e propria, ou, sendo previa-

mentc soluveis, perdein pela aceao do ealor esta solubilidade, coagulan-
do, como acontece a albumina. Podemos onlao separal-as por meio do
filtro, laval-as, seccal-as c pezal-as. Aeha-se deste modo a quantidade do
amidon pela diflcrenca cntre os pezos tornados antes e depois da expe-
rience. Outros empregam a diastase, em vez do aeido suU'urico, para
determinar a metamorphose do amidon. resuhado e o mesmo corn
pequena differenca. M. lirocker, que ha pouco mais de trcs annos se oc-
cupava da determinacao do amidon de algumas substancias alimonlieias,
quiz aperfeteoar este processo, porem oomplicou-o una pouco mais, sem
o tornar mais exacto. Depois de converter o amidon em glucosa pela
agua ligeiramcnte acidulada com o acido sulfurico. dolorminava no li-
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quido assucarado a fermeniacao coin a levadura da cerveja, corao se usa

no processo industrial para a preparaeao do alcool dos eercaes, reco-

lhia o acido carbonico desenvolvido durante a fermcntacao, e do pezo des-

te acido deduzia a quantidade de amidon donde cllc provinha. Pore'm

neste processo, como muito bem nota M. Peligot, nao e so o amidon,

que fermenta, convertido em glucosa, mas e tambem a dextrina ou ou-

tras quaesqucr substancias pecticas que porventura possam existir nas

sementes, e que sao susceptiveis de igual fermentaeao, ou para melhor

dizer de se converterem em glucosa pcla accao do acido sulfurico. As-

sim este inconvenience e commum cm ambos os processes, e produz er-

ro no mesmo sentido, isto e, augmentando a dosagem do amidon de to-

da a quantidade de dextrina, e mais substancias mucilaginosas contidas

na semente.

Em vez de recolber e pezar o acido carbonico provemenle da ler-

nientacao alcoolica do amidon transformado, fora melhor e mais promp-

to o emprcgo da analyse optica pelo processo de M. Biot.

Nos fizemos pura e simplesmente a detcrminacao da fecula pelo

methodo indirccto, tomando a farinha secca e privada do oleo e do as-

sucar, pondo-a em maceracao a quente, durante algumas boras, na agua

acidulada pelo acido sulfurico, diluindo-a depots e fazendo atravessar o

liquido por uma corrcnte de vapor de agua ate que um papel descola-

do, que se deixe embeber do liquido e resfriar depois, nao inanifeste a

menor alteracao de cor em presenca de uma gota de dissolucao de iodo.

Passando entao o liquido atravez de um liltro, convenientemente tarado,

lavando com agua quente a materia insoluvel que fica soke o liltro, sec-

cando-a na estuta a 100° juntamente com a tara do filtro, e pezando-a,

obtivemos o pezo da materia azotada, juntamente com o da cellulosa e da

materia inorganica insoluvel, e, subtrabindo este pezo do pezo da materia

sujeita a este tratamento, consideramos a dilTerenca co.no pezo da fecula.

Este resultado podemos bavel-o como sufficientemente exacto, pois

coincide com o que se obtem por diffiirenca enlre o pezo da materia

normal e o dos diversos principios determinados por experiencias direc-

tas. Demais, a contraprova que fizemos por mcio da analyse elementar

conlirma, como adiante veremos, o resultado desta esperiencia.

Eis-aqui o que obtivemos nesta dosagem.

I. 5,
gm258 de sementes privadas da epiderme perderam pela seeeagem

e tratamento pelo ether e alcool 3

,

gm
1 6 3 , ficando reduzidos a 2,

B'"095,

e estes, depois de moidos, sendo aquecidos a vapor com a agua aci-

dulada pelo acido sulfurico perderam I, S"'I01 ou 20,9!)f> por cento.
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II. I I ,

B™900 de sementes em circumstancias identicas e sujeitas ao mes-
luo tratamento, perderam, 7,300, ficando rcduzidos a 4, B'"600 que
fervidos com a agua acidulada pelo acido sulfurieo, perderam ainda

2,
8m432 oa 20,440 por cento.

III. 5,° "000 de sementes pelo mesmo proeesso de seccagem e lixiviaeao

com o ether e com o alcool, perderam 3,
gw
005, ficando rcduzidos a

1,995, que pela agua acidulada perderam na cbullicao 1,034 on
20,08 por cento.

Media do amidon 20,705 = por cento.

Howgciii tl«.» Nii3>Ntniivi»M itrolfictin «• «isi ct'lIialoMia.

As experiencias antecedentes, que nos deram por difleronca o ami-
don, forneceram-nos dircctamente o pezo da materia azotada junto com
o da cellulosa, e daquella parte das substancias inorganicas, que sao

insoluvcis nos diversos dissolventes ale aqui empregados.

Scparar a cellulosa das matcrias azotadas nSo e uma operacao dif-

dcil, porque estas se dissolvcm facilmente com o auxilio de uma tempe-
ratura moderada, nas lixivias alkalinas fracas. No proprio iiltro em que
se recolheram as substancias, que o acido sulfurieo diluido nao converteu
em glucosa, e cuja tara se tomou com toda a exaetidao, se pode atacar
a materia proteiea, ficando nelle, por ser insoluvel nos alkalis fracos, a
cellulosa, a qua! se lava primciramente com agua ligeiramente acidulada
pelo acido acetieo e depois com agua pura e quente: quando a lavagem
esta terminada, e que o filtro tara se submetteu as mesnias ablucoes, sec-

cam-se ambos a temperatura de 1 10°, e nota-se a difierenea do seu pezo,

que represents o pezo da cellulosa. A difierenca cut re este e o pezoachado
na operacao antecedente, isto e, o do residue, que lieou depois da con-
versao do amidon em glucosa, e o pezo da materia proteiea.

Vejamos o que nos deu a experiencia

:

• O, 991, que representam o residue insoluvel na agua ligeiramente
acidulada pelo acido sulfurieo. Coram tratados a quente pela dissolu-
eao de potassa caustica, e perderam 0,

sa765 de materia proteiea, fi-

cando reduzidos a 0,8™226
; porem como os 0,991 provicram de

a, &oo ae sementes normaes pnvadas da epiderme, teraos que
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(0,B"'76;> de mat. proteica, oh 14,467 por eento.
5,&"258 contdmj

0r226 f|e celIuiosa ou 4,39s ,>,„ cento.

II. Do mesmo modo achamos que em

11,747 de mat. prot. ou 14,673 por cento.

Iir900 de sememes
J
0/(2j <](> rell(|iosa ((l| 3,54 2 por eento.

III. Finalmenle, seguindo o mesmo processo, achamos que em

10,838 de mat. prot. ou 16,76 por cento.

5,
gm000 de sementesj 0123 dp ccllnlosa ou 3,40 por cento .

Donde resulta em centess'muw

Media da materia proteiea 15,300

J)ita da cellulosa 3,400

M. Peligot indicou cm 1849, em uma memoria que apresentou a

Academia das Sciencias de Paris, sobre a composicao dos trigos, outro

metbodo de fazcr a dosagcm da cellulosa, e que nos entendemos devcr

ensaiar ncste easo, nao so por ser urn melhodo gcral e apphcavel a de-

terminacao deste principio organisador dos tecidos vegctacs, mas tam-

bem porque elle nos offerecia urn meio de verificacao para avaliar a

exactidao dos outros processes. O proecsso de M. Peligot l'unda-se 11a ae-

cao que aeido suli'urico, contendo 6 cquiyalcntes de agua, excree as

temperaturas visinhas da ebullicao da agua sobre os outros componentes

das sementes, isto 6, sobre o amidon, sobre as materias gordas, e sobre

as materias azotadas, que todas se tornam soluveis, em quanto a cellulo-

sa fica intacta c conserva ate a sua cstructura particular. Tomainos uma

porcao de farinha do amendobi, cuja rclacao quantitativa com a semen-

te donde proviera baviamos previamentc determinado, pozemol-a em

contacto durante algumas boras com aeido sulCurico, contendo por 100

partes de aeido de 66° 91,8 de agua, aquecemos depois a mistura a uma

temperatura pouco superior a 70°, ajuntamos-lhe uma porcao de agua,

que fezperturbar urn pouco oliquido, pelo apparccimento da materia azo-

tada que se coagulava, mas iizemos redissolver esta com a addicao do aei-

do acetico, e filtramos o liquido por inn filtro convenientemente tarado.

Finda a fillracao lavamos primciramente filtro com agua fervente
;
em

scguida com uma dissolucao fraea de polassa ; depois com aeido acetico
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I'raco, e finalmente com o alcool e com o ether, para lavar todas as par-

cellas de materia gorda que ainda restassem unidas a cellulosa; sujeita-

mos a tar a a estas mesmas lavagens, e depois seccamos o filtro e a tdra

a 110", e pezamol-os. augmento de pezo do filtro deu-nos a cellulosa.

Esta cellulosa era branca, e, tendo-se empastado sobre o filtro, aprcsen-

lou-se debaixo do aspecto de uni 1'eUro ou pa pel pelo entrancamento das

suas fibras muito adelgacadas.

Eis-aqui os resultados numericos da nossa experiencia: 2,s'"840 de
farinha do amendobi, corrcspondendo a 5,*"260 de semenles, deixaram

0,187 de cellulosa, ou em eentessimos.

Cellulosa === 3,555 por cento.

Os processos, que acabamos de indicar, para a dosagem immed la-

ta do amidon, da materia proteica e da cellulosa, que sao aquclles que
hoje a sciencia possue, nao tern por certo o cunbo da perfeicao; so por
si nao mereeeriam muita confianoa, se nao fossem susceptiveis de uma
verificacao facil, submettcndo-os a uma contraprova rigorosa. Felizmen-
te a analyse elementar pode, neste ponto, vir em nosso auxilio, e tesle-

ficar a exaetidao daqucllas dosagens. O rigor de que hoje e susceptive]

a avaliacao das quantidades ponderavcis dos elemenlos organicos, o estu-

do quo se tern leito ncslcs ultimas dez annos da composicao elementar
dos diversos prineipios immedialos que constiluem as semen tes, dao-nos
urn fio seguro para a resolucto destes problemas de analyse, e, quando
o resultado das dosagens mimed ia! as coneorda com os do caleulo, desva-
nccem-se, por assim dizcr, todas as duvidas e incertczas. Todavia, sen-
do a composicao elementar quasi identica em malerias, que se podern
cbymicamente cbamar dificrentes, sera ainda neeessario verifiear por ou-
tro lado os caracteres dessas subslancias, o que nem sempre e facil, por
que nao sao esses caracteres tao pronunciados, que satisfacam completa-
mente os espiritos mais rigorosos. Fazendo agora applicacao, disto que
levamos dito, ao caso de que presentcmente nos occupamos, pode per*
guntar-se: Seni a materia proteica, contida nas semenles da arachidc,
o gluten, que ja por si nao e urn prineipio immedialo purol* Sera a
amandina, ou seni a leguinina de M. F>raconnot? Con (.era uma porcao
mais on menos notavel de albuniua? Sao quesloes estas mui diflieeisde
resolver

: porem, se unicamente atlendermos a parte economica, sera
sempre a quantidade de azote, que representa a quantidade de materia
proteica e assimilavel, a que pode earaeterisar a riqueza de uma substaneia
alimenticia? Se a chymica pbysiologira admilte este prineipio, pode di-
zer-se que a questao se acba resolvida debaixo deste ponio de visia. e
que a semente da arachidc £ uma semeote ahamente ntrtritente, reunin-
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do, em proporeao convenicnte, os ahmentos plasticos e assimikveis com

os da respiracao, e por isso inteiramente eomparavel aos outros l<{gumes,

que na Europa eultivamos.

Seja como for, o que e facto e que na semente da arachide existent

mais do que uma substantias azotadas* Quando se trituram as sementes

com a cal hydratada e juntamente com uma porcao de agua, se esta

mistura se distiila immediatamente, recolhe-se no reelpicnte, durante o

prirneiro periodo da distillacao, uma porcao de agua ammoniacal; mas,

passado o prirneiro periodo a ammonia ja se nSo torna a recolhcr no li-

quido que se condensa. Isto parece denunciar a existeneia de compostos

ammoniaeaes na semente, on de algum amide.

Por outro lado, quando se lixiviam as sementes eortadas, on o ba-

gaco, com a agua fria, esta dissolve entre outras materias neutras uma
substancia azotada, que podc bem ser a albumina, a legumina ou a amen-

dina. Fizemos esta lixiviacilo por muitas vcz.es com o fim de determi-

nar a quantidade de materia azotada soiuvel na agua, e os resultados

das nossas experiencias, apezar de nao serem, nem poderem ser inteira-

mente concordantes, pela natureza das materias lixiviadas, e porquc a

fermentacao esponlanea perturba sempre mais ou menos esta operacao,

todavia aproximam-se bastante uns dos outros, a panto de nos ministra-

rem alguns dados importantes.

M. Pcligol nas suas analyses dos Irigos, querendo fazer a dosagem

das materias azotadas soluveis, recorreu a urn systema mixto de analyse

immediata e elementar. Lixiviou com agua o trigo moido e ja privado

das materias gordas pelo ether; evaporou o liquido a uma temperatura

moderada, seceou o residuo a 110°, e n'elle determinou pela combustao

a quantidade de azote, e com esta calculou a da materia azotada, na

hypotbese de que era albumina, e que por isso continba proximamente

16 por '00 de azote. resto do residuo da parte soiuvel na agua loi

considcrado como sendo a dextrina.

Nos tentamos seguir um processo mais directo e todo de analyse im-

mediata, aproveitando-nos da propriedade que teem as materias azotadas

soluveis decoagularcm debaixo da influencia dediversos agent es, tornando-

se por eonseguintc insoluveis. Ris-aqui a serie de experiencias que fizemos.

I. (i,
sm840 de bagaco, ja privado de oleo pelo ether, e do assucar pelo

alcool de 40", correspondendo portanto a 17,K'"15 de sementes nor-

maes, foram esgotados pela agua, c; o li([uido proveniente desta li-

xiviacao, sendo fervido por algum tempo, depositou um coagulo que

depois de secco pezou O.^LSO ou 0,973 por 100 de sementes.
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II. 20/"' de sementes foram lixiviadas pela agua: csta foi fervida a va-

por, depois de sc Ihe liaver ajuntado algumas gotas de acido sulfuri-

co, com o (im dc converter as materias mueilaginosas, que turva-

ram o liquido, e a dextrina cm ghicosa, c deixou um coagulo in-

soluvel que depois de secco pezou 0,
B 'n 156 ou 0,76 por cento.

III. 4,
K'" de sementes lixiviadas do mesnio modo forneceram urn 1 quido,

que pclo acido phosphorico monohydratado sc lurvou fort cmente, de-

positando depois pelo aquceimento i'roccos brancos e coagulados, que

pczarara 0,
B"035 ou 0,875 por cento.

IV. Finalmente 3,
B'"7.'23 de sementes deram pela lixiviaeao um liquido.

que, tratado pelo acido acetico diluido, deposited um coagulo que

pezou 0,
gm030 ou 0,806 por cento.

De todas estas expericncias se collie (pie as sementes cedent a agua

uma substantia azotada, c que a proporcao desta e, lermo medio, 0,833.)

por cento.

Todos os ensaios, que fizemos sobre a materia azotada que a agua

dissolve, nos conduzem a acrcditar que ella e, na maior parte, forinada

pela amend ina. E corao a amcndina insoluvel no alcool e no ether; coa

gula pelo calor e pela accao dos acidos ; os alkalis dissolvem-a facihncn-

te, e dcstas suas dissolucoes precipitam-a os acidos ; e, como nao seja

complctamente soluvel no acido acetico, parcceu-nos difTerir da legumi-

na de M. Bracont. Entretanto, sendo a amcndina e a legumina substan-

cias isomerieas, que so dillcrem cntre si no arranjo intimo das suas mo-
leculas, ])6de ser que a accao dos diversos agentes e influencias, a que

durante a cxpcricncia csteve sujeita a materia azotada, modilicasse o

seu modo de ser molecular, translbrmando-a de um em outro estado

isomerico, sem Ihe allerar a composicao.

Resta-nos ainda (hilar nas sulxstancias inorganicas, que fazem par-

te da constituicao da semente da araclridc, assim como de todas as ou-

tras sementes c de todos os tecidos vcgetacs : pore'm os meios de analy-

se, que hoje possuimos, nao nos permittein separar estas substantias no
inesmo estado de combinacjao, cm que naquelles tecidos sc enconlram.
U que actualmcnte podemos e determinar pela incincracao a quanlida-
de de materias mincraes, que llcam depois da combuslao no eslado de
cinza, e ver como essa e constituida.

A media de diversas combusldes deu-nos 2,4 13 de cinza por 100
dc sementes. As cinzas, ipic obtivemos, acharaui-se scuq>re escurecidas

! " CLASSE — r I. p. I. 5
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por uma proporeao maior ou menor de carvao, que havia resistido ,1

combustao. Mais tardc nos oecuparemos dos resultados da analyse destas

einzas.

De tudo quanto havemos exposto se conclue que a semenle da ant

chide, separada a epiderme, se pode considerar com pasta do seguinte roodo.

Agua 6,8034

Oleo, e mat. soluveis no ether.

Assuear e mat. soluveis no alcool.

Amidon dextrina e sub. pecticas

.

, .

Substancias proteicas, ou azotadas

Cellulosa

I'erdas, e parte das mat. inorganieas

47,3825

5,5500

20,7053

15,3000

3,7666

0,4922

100,0000

Faremos agora a eontraprova destes resultados por meio da analyse

elemental*, ou mediata.

Contraprova pela analyse elemental'.

A fall a de rigor e a incerteza, de que podem ser tachados os re-

sultados da analyse immediata, desapparecem, ate certo ponto, em vista

das eontraprovas, que nos forneee a analyse elementar ou mediata. Esta

e na verdade uma eontraprova indirccta, mas apczar disso nao e' intei-

ramente destituida de suflieiente rigor para as analyses desta ordem.

Permitta-se-nos (jue indi(juemos o caminho que se deve seguir, para

ehegar ao resultado proposto. Supporemos que os resultados obtidos pela

analyse immediata sao exactos ; e como sabemos, por outra parte, qual

seja a composieao elementar dos principles immediatos, que ella nos des-

cobriu e separou, podemos agora calcular, debaixo desta hypothese, a

composieao elementar bruta da materia analysada. Gonfrontemos entao o

resultado deste calculo com o de uma verdadeira analyse elementar da

materia: se elles coincidirem ou differirem pouco, podemos concluir que
a primeira analyse foi bem dirigida e que os sens resultados sao alta-

mente provaveis. Foi esta a marcha que adoptamos neste nosso traba-

Iho, e nisto nao fizemos mais do que seguir o cxemplo dos melhores

analystas.

Para fazer a analyse elementar seguimos na determinaeao do car-

honico, do hydrogen io e do oxigenio o proeesso ordinarin da combustao
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da materia corn o oxido de cobre, e empregamos as senientes normaes,

apenas privadas da epidemic ; desprcsando a pequena difference que po-

deria resultar da evaporaeao de uma msignilieante porcao de agua, du-

rante o corte das sementcs, a pezagetn c a earga do tube- : todavia esta

evaporaeao parcce haver influido alguma eousa no resultado da analyse,

por(|ue obtive'mos, como se vera, menos hydrogenio e oxigeoio do que

aquclles que vao indicados pelo calculo.

Na dozagem do azote empregamos o excellente metliodo do nosso

eximio mestre M. Peligot, metliodo que a experiencia nos tern mostrado

ser muito rigoroso, e que, a par da exactidao, gosa da superior vanla-

gem de ser extremamente facil na pratica. Muitas occasioes temos tido

de eomparar estc proeesso com o antigo, isto e com aquelle em que o

azote, scparado das materias organicas pcla combustao com o oxido de

cobre, se recolbe e doza no estado de gaz, e ainda coin o MM. Will

e Varrcntrap, que consiste, como todos sabem, cm converter o azo-

te, por meio da calcinacao da materia organica com um alkali, em
amrnoniaco, que e recebido no acido chlorliydrico e dozado no estado de

chkisoplatinato de ammonico, e destas comparacocs temos sempre colhi-

do a conviccao da sua superioridadc. A este scgundo proeesso, com o

qual tern intimas rclacoes, por que d dellc um apcrfeicoamenlo, leva

immensa vantagem na faeilidade de execucao, pois que o reduziu a um
simples proeesso alkalimetrico. Comparando-o com o primeiro, ou com
mais antigo, e-lbe tainbem superior por ser menos sujeito a perturba

eoes, e por que nos da siniplcsmente o azote das materias organicas, em
quanto aquelle forneoe tandiem o azote dos azotatos ou azotitos, que al-

gumas vezes existem entre as substantias inorganicas do producto vege-

tal que se pretende analysar.

Na analyse organica a dozagem do azote tern assumido nestes ulti

mos annos uma gran.de importancia, depois dos excellentes trabalbos dc

Mr. Boussingaull, Liebig, Paycn c outros, principalmente nas applieacoes

a agricultura c a economia, j;i para reconbecer o valor dos estrumes, ja

para determinar a forca nutritiva dos alimentos, e em muitos outros

casos. A natureza e objeclo de eada questao requcrem solueoes particu-

lates, que se devem ter cm vista na escolba do proeesso analytieo. Se se

trata, |ior cxemplo, de determinar a quantidade de azote de uin estrumc
para avaliar as vantagens e conveniencia do seu emprego, e' ncccssario

dozar todo o azote, qualquer que seja o estado dc combinacao cm que
se aclia na materia, ou seja o das substantias organicas ou o dos azota-

tos, porque todo elle p6de servir a nutricao das plantas: neste caso deve

preferir-se <> proeesso antigo, em que todo o azoic se obtem livre c se
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recolhe no estado de gaz. Se pclo contrario se dcscja eonhecer a propor-
cao de subslancias assimilaveis on nutricntes de um alimento, nao se deve
scnao determinar o azote organico, e nestc caso os processos de MM. Will
e Varrentropp ou o de M. Peligot sao preferiveis ou sao os tinicos que
satisCazern exactamente a qucstao. Este era o nosso caso.

Dadas estas breves explicates sobre os processos que empreg.4mos
na analyse elementar, vejamos o que o calculo nos deu e o que nos for-

neceu a experiencia.

Admittindo que a seuiente da arachidc, depois de despojada da sua

epiderme, conte'm, como nos disse a analyse imrnediata, a agua; o oleo;

o assucar ; o amidon, ou substancias de urna cotnposicao analoga, ou iso-

merica; o gluten, a amendina ou legumina e a cellulosa, e que estas teem
a seguinte composicao elementar centessimal.

Elementos

11

Agua Oleo Assucaf Amidon Gluten Amandina Cellulosa

11,10 11,481 7,4 6,8 7,42 6,5 6,8

c 77,403 3C,4 40,1 55,22 50,9 40,1

0, S, Ph 88,90 10,828 56,2 53,1 21,38 24,1 53,1

Az )) 0,288 » » 15,98 18,5 )>

1«0,00 100,000 100,0 100,0 100,00 100,0 100,0

Seguc-se que nas quantidades em que estas vsubstancias entrain, se-

gundo a nossa analyse, para constituir cem partes em pezo das sementes.

devem os elementos achar-se distribuidos do seguinte riiodo:

1 Elementos Agua
6,8

Oleo

47,4

Assucar

5,5

Amidon
20,7

Gluten

14,47

Amandina

8,83

Cellulosa

3,7

Total

99,4

H 0,754 5,441 0,40 1,41 1,07 0,05 0,25 9,375

C » 36,689 2,00 8,30 7,99 0,42 1,48 56,879

O, S, Ph. 6,046 5,132 3,10 10.99 3,09 0,20 1,96 30,518

A?. » 0,136 » » 2,32 0.15 » 2,606

i
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A ultima columna desta tabclla representa a composicao elenienlar

bruta, que o calculo fornece, no caso de se admittir que a analyse im-
mediate foi bem dirieida.

Vejamos agora o que nos deu a combustao com o oxido de cobre.

I. 0,
8"'500 de sementcs normacs deram-nos 0,

Bm380 de agua, e 0, 987
de acido carbonico,

H. 0,8°'460 de scracntes normacs deram 0,
sm392 dc agua e 0,sm985 de

acido carbonico.

'>ii em centessimos

Hydrogeiifo. . 8,40
Garbonki .... 33,80
Perda 37,80

II.

9,32

58,26

32,42

100,00 100,00

Medias,

8,86

56,03

35,11

100,00

Na dozagem do azote pelo processo de M. Peligot tivemos
Em 0/'"622 de scmentes normaes 0,018095 de aazote.

II. Era 0,8"622 do scmentes normaes 0,016085 de azote.
III. Em 0,«"640 de scmentes normaes 0,018095 de azole.

on em centessimos

I. II. III. Media.

Azote 2,908 2,821 2,812 2,847

Podemos agora comparar os resultados do calculo com o que obtive-
mos direclamente pela experiencia.

Caleulado. Aehado.

II 9,37 8,86
C 56,88 56,03

S.el'h. .. . 30,51 29,83
Az 2,6() 2,84
Cinzas » » 2,45

A experiencia c o calculo est2o scnsivelmente de accordo : porem
nota-se cm todas estas addicoes um excesso da parte dos numeros cal-
culados, execpto no azote, onde a differenca e ncgativa. Em geral assiir
devia scr

;
porque no calculo nao al tendemos, nem podiamos attender. a?

in

as
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einzas. Os principios immcdiatos azotados eonteem o cnxofrc, o phospho-

ro, (pie no acto da combustao se fixam no estado dc acidos sulpliurico

c phosphorico, combinando-se com a cal, a magnczia, a potassa ou a so-

da, as quaes existem, pelo menos em parte, no estado de saes soluveis,

ascapando assim a" analyse immediata.

Pelo que respeita ao azote deu-nos a experiencia uraa quantida-

de urn pouco mais elevada do que a do calculo. Este facto e" a con-

firmacao do que em outro logar dissemos, fallando das combinacdes azo-

tadas existentes na semcnte da arachide, isto e, que alem das subslan-

cias proteicas existe ali tambem um composto ammoniacal, ou um ami-

dureto que a analyse immediata nao revela, mas que na distillaeao

prompts da agua, em que se trituram as sementes com a cal, se decom-

pile e da a ammonia durante o primeiro periodo.

E-nos actualmcntc impossivel descobrir que composto ammoniacal

ou amide & este, que se acha de envolta com a materia organica ; mas,

em todo o caso, a importancia deste facto 6 manifesta, por que nos poe

de prevencao contra a idea, geralmente rccebida, de que a quantidade

de azote de uraa substancia organica indica o sou valor nutritivo. O va-

lor nutritivo de qualquer alimento depende da quantidade de substancias

assimilaveis, como sao as substancias proteicas, a albumina, a caseina, a

Qbrina e analogas ; mas os saes ammoniacaes, os amides ou os irnides,

que nSo sao substancias assimilaveis, nao podem contar-se como princi-

pios nutrientes, e o seu azote, que e' dado pela combustao da materia,

ccfhjuntamente com o dos principios proteicos, nao se pode ter cm consi-

deracao, quando se quer avaliar a riqueza dc um alimento. A cbymica tern

ainda para descobrir o mcio analytico cjue deve resolver questocs de

tanto interesse para a physiologia, para a economia e para a agricultura.

Na introduccao historica desta memoria bzemos especial mcnc.no

da quantidade de azote que M. de Gasparin diz haver achado na semen

-

te da arachide, e promettemos discutir os resultados da sua analyse. Eis*

aqui textualmente o paragrapbo cm que elles vcm consignados no arti-

go Jrachide do Curso dc Agricultura daquelle illustrc agronomo (edicao

do 1848, torn. 1.°— pag. 172.)

« Le tourteau d'arachide tel qu'il sort des buillcries de Marseille,

«conticnt ;i letat sec 8,'89 d'azote et d l'etat normal, avec 6,6 d'eau,

«8,23. Ainsi la semence d'arachide dont on extrait 0,32 d'huile, four-

Knit 0,68 de tourteau, dosant ,S,60 p. c. Sa tige, qui ne pe'se que 150

« p. c. de graines contient 1,95 d'azote a letat normal avec 9 pi c.

a d eau.

« Nous avona done.
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« Pour 100 de seraences a 1'etat normal. . . 8,23 d azote.

« Pour 150 de tiges 2.65

10,88

Em primeiro logar nao nos parece haver perfeita concordancia
nesles numeros. Se 100 de bagaco secco conteem 8,89 de azote; o ba-
gaco com G,6 da sua agua normal nao devia co titer 8,23, mas sim 8,31

;

e a semente, que alem da agua contem mais 32 por cento de oleo, do
que o do bagaco, deveria dar 6,44 de azote e nao 5,60. E como e que M.
de Gasparin, depois de tudo isto, achou que 100 de semeutes normaes
contem 8,23 de azote ? Qual seria nestc caso a quantidade de materia
proteica que lhe corresponde ? Admittindo, segundo as analyses dos mais
illustres chymicos, que as substancias proteicas teem, termo medio, 16
por cento de azote, aquellas scmentes deveriam conter, (se os numeros,
que se leem no artigo de M. de Gasparin, fossem exactos) 5 1 por cen-
to dessas substancias, o que era absolutamente impossivel. Ainda mes-
mo <pie o azote achado seja simplesmente 5,60 por cento, temos que
nesse caso existiriam

(

3 5 por cento de materias proteicas, que somma-
das com as quantidades dos outros principios acbados directamente, da-
riam um excesso inexplicavcl de materia.

Talvez que o erro seja nosso : talvez quo nao tenhamos sabido com-
prehendcr os resultados apresentados por M. de Gasparin, e se isto as-
sim for, desde j;i pedirnos ve'nia ao illustre agronomo da nossa ousadia
em fazer a critica do sou trabalho; porem deve-se-nos relevar a liberda-
de (pie tomamos, por que, vendo que a nossa analyse se afastava tanlo
da de M. de Gasparin, forcoso nos era discutir este ponto para justifi-

car os resultados do nosso trabalho.

.tnalyse daw cinzaR>

A composicao das cinzas da semente da arachide tern neste estudo
um interesse puramente agrologico, e por isso consignamos simplesmen-
te neste logar os resultados da analyse, abstendo-nos de toda a discus-
sao a tal rcspeito.

Segmmos nesta analyse o methodo de Frezenius, e operando sobre*

1,^405 de cinzas obtiveinos — silica = 0,015 ; sulfate de baryta =
0,008

; pyrophosphate de ferro—0,5449; chlorureto de prata =0,046;
carbonato de cal« 0.125 : pyrophosphate de magneria— 0,128; chlo-
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roplatinato de potassio= 0,932— chlorureto de sodio= 0,686, o que

tudo nos da em centessimos

Silica 1,06

Acido sulfur ico 0,19

— phospborico 36,72

— carbonic© 18,98 por difference.

Chloro 0,80

Cal 4,98

Magnczia 3,33

Potassa 8,68

Soda 25,26

100,00

Nao daremos por complete este cstudo analytico da semente do

amendobi, sem apresentar a Academia um trabalho especial a respeito

do oleo, o que esperamos fazer brevemente.

6 de Outubro de 1853.

4. PIMEWTEI*.
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NOTIC I

A

SOBBE

O CL1MA DO FUNCHAL
E SUA INFLUENCIA

TRATAMENTO DA T1SICA PULMONAR.

lUTnoDiraalc.

Oc a medicina pode ser aocusaia tfa so ter desviado algumas vezes
do sea verdadeiro caminho, desprezando on csqnecendo a cxperiencia e
obscrvaeao para corner apos vas theorias e frivolas hypotheses, este erro,
que ella tern paitilbado com as outras sciencias naturacs, deve scr-ihc
perdoado pelo zelo, pela tenacidade c aflinco com que scmpre tem pro-
curado combatcr, por todos os meios ao scu alcance, sem cessar nem
esmorecer, os grandes flagellos, que, debarxo de formas ma is ©u menos
apparatosas, mais on menos rapidas, atormentam c devastam a especie
liumana. Se urn rcsvillado feliz nao lem muitas vezes coroado os sens
eslorcos, nem por isso elles sao menos dignos de louvor. Quando cm mo-
leslms commummente fataes se nao conscgue acliar urn remedio hcroico
que as debellc, mas se encontra urn menos se-uro que as cura alSumas

I
626

*' 6
J"

6 aS aUvia 0Utta8
» & ° nosso 1r:,! >'» | i'" sc pode reputar hem

compensado, e o nosso zelo animado para continual- cm uma empreza,
que sempre e honrosa, ainda qutodo haldada. Rcsignar-se a scic.cia e
a protissao a deixar morrer os indiriduos atacados de molest ias reptrtadaa
wtaes, sem fazcr os ultimos csibrcos para salvar cftda ura dos (teetrtes
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afiectados, e sera continuar na indagaeao de urn remedio, ou de um tra-

tamento contra esse mal, e collocar-se em urna posicao, na realidade

tranquilla, mas que repugna sumrnamenle a philosophia da scieneia e

aos sentimentos que caracterisam e honram os homens da profissao.

A tisica pulmonar e um d'esses flagellos, que lenta e vagarosamente,

sem o apparato assustador e terrivel das grandes epidemias, destroe

mais vidas do que outra qualquer moicstia, nao poupando Made, sexo

ou posicao social alguma, e parecendo ainda escolher especialmente as

suas victimas n'aquella epoca da vida em que todas as espcraneas se

acham no sen pleno vigor. E e tanto mais formidavel esta molestia, que,

dando muito tempo para a appli cacao dos remedies, a arte ate agora se

tem mostrado quasi impotente contra ella; nao porque o seu estudo te-

nha sido despresado, mas porque a Providencia nao tern querido revelar

aos esforeos da scieneia, ou as tentativas do empirismo o modo de re-

mediar ei'ficazmente tao grande mai. A rnedicina tem empregado, e pode

dizer-se csgotado, n'esta cruel enfermidade todos os seus recursos. As

ideas mais racionaes, os medicarnentos mais energicos e variados, quasi

todos, ou todos os da materia medica, tratamentos emanados de todas as

doutrinas ainda as mais oppostas, ate praticas estravagantes, tudo tem

sido attendido e applicado com uma incOicacia desanimadora. De uma

atmosphera carregada de oxygen io passou-se a outra mais saturada de

azote; do ar do campo para o curral das vaccas; da atmosphera pura e

ligeira dos monies para o ar cspesso e pesado dos vallcs; das margens

do mar para o interior das terras. O baloico, a navegacao, as inspiracoes

forcadas, os vomitorios repetidos, tudo tem sido baldado! Quando um
remedio novo cntra na pratica da arte nao deixa de ser logo experimen-

tado nesta molestia: o ehloro, o iode, a crcozote, o chloro-formio, etc.,

ja passaram por essa prova; e apenas uma ou eutra vez se tem obtido

alguns rcsultados felizes, quasi sempre cpbemeros, e que observances ul-

teriores nao tem conQrmado.

estudo cjue nos ultiinos annos sc tem feito desta molestia, cscla-

recendo muito a sua anatomia e diagnostico, nem por isso tem concor-

rido de um modo apreciavel para nos dar uma therapeutica mais 86-

gura e efficaz. Estamos comtudo muito longe de pensar que os mais

exactos conhecimentos, que ha actualmente desta affeccao, sejam intei-

ramente perdidos e inuteis para o tratamento d'ella. Se elles por um
lado teem feito desconfiar que alguns casos de tisica pulmonar, curados

pelos antigos, so foram broncbites, pleurites e pneumonitcs cbronicas

e outras molestias do pulmao, em tempo em que o seu diagnostico difle-

rencial era tao obscuro; por outro lado tcm-se chegado a eslabelecer dois
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pontes importantcs de doutrina. de que, no nosso morlo de entender, ja

se vai tirando muito bom partido:— 1.° que a tisica pulmouar e as vezes
caravel, ainda mesmo quando ha ja caverna no pulmao;— 2.° que e pos-
sivcl em bastantes casos diagnostics com loda a probabilidade esla mo
lestia, ainda no sen primeiro periodo. Estas duas aoquisicoes, que de
oerto nao satisfazem os anciosos desqjos da seicneia n'esta parte, dSo
comtndo animo para combater a molestia com a esperanca do a veneer
algumas vezes, c de a prcvinir c retardar outras.

Todos os medicos de longa pratica teem lembranea on apontamentos
do urn certo numero d'estes casos, em que obtiveram on viram obter
resultados tao fovoraveis quo excederam a sua expectacSo: uma on outra
vez estabelecendo-se uma cura dchnitiva, mediante a cicatrizasaeao ou
por outro mode, pelo qua] a natureza p6de remedial- uma lesao ja muito
grave do pulmSo, c em outros d 'esses casos aleaneando-se uma suspen-
siio tSo prolongada da molestia, e com taes apparencies de aaude, que
equivalia quasi a uma cura; e doentes ha que tem tido a fortune de
obter mais de uma vez esta suspensao.

segundo ponto nao e menos important e; porque se estes resul-
tados, de que acabamos de fallar, sao mais faceis de obter no primeiro
periodo da molestia, on ainda melhor na sua invasio, e se e passive!
bastantes vezes cbegar a ran diagnostico muito provavel d'estc primeiro
periodo, principalmcnte quando a nossa attencao o desafiada por predis-
posicdes constitucionaes e hereditarias, e claro que na eminencia e in-
vasao de molestia tao grave e rebelde, todo o tratamento reputado mais
decidido e proveitoso, deve, desde logo, ser empregado para previnir e
atalhar males, que depois sera rani difficil ou impossivel veneer. Em
casos de predisposicoes hereditarias, este tratamento, que pcla major parte
consists em meios hygienicos, deve ser principiado muito cedo, c conti-
nuado scvera c ineessantemente por muitos annos.

Entre OS meios aconsclhados no tratamento d'esta molestia ha urn.
que, sem gosar da efficaeia e seguranga quo a prolissao procura, teni
atravessado comtndo os seculos, sempre merecendo uma certa fe c
reputacao, ainda que deixando muilas esperancas malogradas; este meio
o a mudanea de clima. do localidado, do habitacao, Areteo ja acorae-
Lhava aos tisicos a navegacSo e a habitacao nas margens do mar. Asclq-
piades, Themison e Celso recommendavam como mais proveitosas as via-
gens longas e demoradas na Italia e no Egypto. Serapre foi crenca entre
o povo e opmiao entre os medicos que a habitacao no. campo." a mu-
danea de clima, as viagens de mar cram remedies uteis para a tisica
puimonar, curando algumas veres, dando grande alivio outra% e'previ-
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nindo o seu desenvoivimento nos individuos que para isso tinham prcdis-

posicao hereditaria.
* A Italia foi cm lodos os tempos procurada coin esse fim, como

rcunindo a urn clima suave, e um ceo puro todos os commodos da vida.

e as distraccoes que os objectos dc arte, os monumentos antigos c uma

eivilisacao adiantada podiam oflbrccer ao entretenimento e goso dos doen-

tcs e das familias que os acompanhavam, os quaes, pela maior parte,

habitantes do norte trocavam run invcr.no aspero e rigoroso por uma es-

laeao temperada e aprazivcl. Era alem d'isso pratica commum, e ainda

bole e em muitos paizes, fazer mudar os doeutcs adeclados de padeci-

mentos pulmonarcs para campo na boa estacao, as vezes sem grande

escolba de local, ou preferiiido o mais perto e o ma.s commodo. Mas

desde muite tempo os medicos das difierentes nacoes teem procurado,

no seu mesmo paiz ou fora d'ellc, descobrir e conbecer aquellas locali-

dades que, por suas eondicGes metercologicas, pelas suas aguas mmeraes,

ou por uma experiencia previa, poderiam ser julgadas mais favorave.s

para babitacao dos doentcs afteclados de padccimenlos T
)ulmonares chro-

nicos, principahnente durante o inverno. Assim em Inglalcrra Undcrclitl,

Hastings Brighton, Torquay, Dawlisb, Sidmoulh. Exmouth, Sdicombe,

Feasance, Flashing, Clifton; em Franca, Montpellier, Marselha, Ilycres,

Pau e outras localidades da Provenca; cm Italia N.za, P.za, Roma,

Nap'oles, e ultimamente Lago de Como e Vencza; em Allemanlia e Bfclgica

algumas das muitas localidades das suas agt.as mmeraes; em Ilespanba

Malaga; no Mcdilerraneo as Ilhas Jonias, Matla e » Egypto teem s.do

recommendadas e procuradas como climas mais propnos para babnaeao

dos docntes affectados de padecimentos pulmonarcs, por tcrcm as condi-

coes que se requcrem no tratamento d.'eMM afieeeoes, e sobre tudo borque

a observacao algumas vows demonsLrou a sua ulilidade. Diversas Ilhas

do Athlantico teem tambem sido n'estes ultimos tempos expenmentadas

eo,n o mesmo fim; as Canarias com o seu belb clima nao csqueceram.

Mas entre todos os pontes lembrados e ja ensaiados, aquelle que, com

uma reputacao posto que nao authorisada por seculos, tern adquindo

uma rapida "celcbridade, e ate mesmo merecido uma certa prelerenc.a,

e sem duvida a Ilba da Madeira. Dando-se aqui a circumstancia bem

singular de que nao e tanto aos nacionaes, como aos estrangeiros que

ella deve o credito que obteve e que vai sustentanclo. seu excellente

clima, as suas bcllas paizagens, as suas produceoes variadas, os sens vi-

nhos generosos e exquisites ja estavam hem eonhecidos, quando o seu

mestimo, como refugio e remedio para os i idolizes ail'ectados de mo-

lestras de peito, ainda era quasi completamente ignorado. Foi ao com-
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raercio com a Inglaterra que principalmente se deveu pstp conheciniento.

As narracoes da bondade e suavidade do clima, alguns cases favoraveis

dc cura do molestias chronicas do pcito; talvez que mesmo algumas no-

ticias exageradas, espalhadas em iima naefio avida de descobertas, com
homens de grandes meios, c (|ue sc laneam a procurar a saude por loda

a parte e a todo o custo, foram pouco a pouco cstabclecendo esle cre-

dito, e no fim do seeulo passado ja comeeavam a ir alguns doentes de
proposito a procurar o clima da Madeira para ali se demorarein, on
para ali passarem o inverno.

(pie tinlia eomeeado pelas relacocs coinmereiaes e pclas iradi-

coes conflrmou-se pebs escriptQS e pela authoridade dos homens da scien-

cia, (pic, para procurar alivio a sens males, on para estudo do paiz, ou.

por outro qualquer motivo, visitavam a Ilka ou mandavam para ali al-

guns doentes. Ja em 1775 o Dr. Fotbcrgill (On consumption medical
observations. London, 17 75) fallava d'esle clima como provcitoso nas
molestias de peilo; e ainda antes d'ellc, em 1751, o Dr. Heberden tinba
pnblicado observacoes mcteorologicas feitas na Ilba da Madeira, com bas-
tante regularidade. desde 1141 ate esse anno (Phil trans. Xt abr. 232);
cujos rcsultados, que nos julgamos util transcrever em parte, dao uma
uiuito favoravel idea d'aquelle cliina. Adams em 1801 (A guide to Ma-
deira with an account of the climate, etc by J. Adams. London. 1801)
conlirmou esta mesma assercao com referenda a lisica pulmonar. Pore'm,
a obra do Dr. Gourlay, publicada em 1811 (Observations on the natural
History, climate and diseases of Madeira during- a period of eighteen
years. London. 181 I), sem que me parcca urn bom modelo para imitar
em obras d'aquelle genero, avancou mais, apoiarido com uma longa expe-
riencia a utilidade d'aquelle clima na tisiea pulmonar, e provando a regu-
lariclade e pe([uenas variaeocs de sua temperatura por observacoes mcteo-
rologicas de muitos annos. Por esse tempo Ricardo Kirvvan tambem pu-
blieava na temperatura das differentes latitudes a media annual e a media
de cada um dos mezes na Ilba da Madeira, obtidas por observacoes de
quatro annos.

Por outro lado este paiz, desde o principle do seeulo actual, ga~
nhava maior eonsideraeao pclos sens exeellentes productos, e avali&va-se
melhor a sua importancia como ponto commercial e de passagem para
a navegacao, quando a gucrra geral da Europa poz esta possessao nas
maos dos inglezes cm 1801, e depois em 1807. paiz senliu e agrade-
ceu os benelicios da mao civilisadora, de que ainda hojo.-se rcconhecem
os Ycstigios; o commercio e export aeilo dos vinbos enriqucceu a Ilba. e

<'"in Inglfrterca relacocs nmilo eslreitas c frequent t\s. Aestabeleceram-se
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Italia e o sul da Franca cstando f'cehados para os doentes inglezes at.aea-

dos de peito, a Ilha da Madeira foi experimentada em maior escala, e o

seu clima correspond eu a reputacao de que gozava; nao curou todos os

tisicos, mas deu-lhes tanto alivio como os outros paizes afamados lhes

davam, on ainda mais, e o seu crcdito cresceu. A dislaneia c a viagem

que tinham sido consideradas pelo Dr. FothergiH como urn einbaraco para

o transporte dos doentes, foram julgadas por alguns ate como uleis pelo

beneficio que se podia tirar da navegacao; e as communicacdes eada Tea

mais faceis e frequcntes, e ulthnamente a navegacao pelo vapor, aplana-

ratn por esse lado todas as diflieuldades. Quando em 1812 o Dr. Nicolau

0. B. Pitta publicou a sua obra (Account of Madeira by Dr. N. C. B.

Pitta. London. 1812) o numero de doentes que procuravam a Ilha nao

era grande, mas ja era notavel. Esta produceao de urn talento novo, que

depois devia figurar na profissao por um modo distincto, era uma nar»

racao descriptiva do clima da Ilha c da sua geographia physica, politica

e administrativa: era a obra mais importante que se tinha escripto ate

esse tempo sobre a Ilha da Madeira, que podesse servir como principio

da sua topographia medica. Nao deve por^m escapar que esta obra. a

unica que ha n'este genero escripta sobre a Ilha da Madeira por um
nosso compatriota, foi publicada na lingua ingleza.

A saliida das tropas britannieas da Ilha, que tinham oecupado mili-

tarmeole ate 1811, e a paz de 1815 que abriu as portas da Italia aos

inglezes, nao diminuiram o numero de doentes que todos os annos iam

procurar o clima beneflco. Entretanto o cstado cm que muitos ali che-

gavam era tal, que, sem tirar um grande proveito da viagem, desabo-

navam a utilidadc do clima. Dr. Renton, um dos facultativos mais

respeitaveis que teem exercido a profissao na Ilha da Madeira, reuova as

queixas ja feitas pelo Dr. Gordon em 1784, sobre a ncgligencia dos doen-

tes e dos medicos em nao se decidirem mais ccdo a procurar urn remedio

que mais tarde 6 menos provcitoso, c ate inutil. A sua estatistica, publi-

cada em 1827 m.EtMburg Medical and Surgical Journal, ainda apre-

senta casos muito pouco vantajosos em comparacao da outra que Sir

JamesClark pubhcou, mandada pelo mesmo Dr. Renton alguns annos

depois.

As observacoes do Dr. Heinckcn. inseridas no Medical repository

1824, c no Philosophical Magasinc Novembro c Dezembro de 1827,

concorrerarn nao so para fazer mais conhecido o clima da Ilha, mas tam-

bcm para confirmar a sua reputacao, apresentando-se o proprio author

como uma das melhores provas. Em Agosto de 1832 del'endia-se perante

a Faculdade de Medicina de Paris uma these em que seu author, com-
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parando os differcntes climas do Franca e de Italia, recommendados para

o tralamento de molestias pulmonares, com o clima da Madeira, esta-

bclecia a vantagcm d'este ultimo. E para sentir que tao illustrado pra-

tico de'sse tao pouca cxtensao a sua these, e nao tivesse o conhecimento

propria da localidade (De l"inftuence salutairc du climab de Madcre dans

le traitemcnt de let, phlisie pulmonaire , ct de la superiorite de cette in-

fluence sur cclle des climats du sud de la France ct de I Italic. Par F.

d'As sis e Sousa Faz. Paris. 1832). Mas ainda que estes e outros cscri-

ptos concorressem para a propagaeao do credito da Madeira, e comtudo

a Sir James Clark sem duvida alguma que a Ilha deve uma boa ou a

melhor parte da sua rcputacao n'estcs ultimos tempos. As obras publi-

cadas por elle sobre a tisica pulmonar e sobre os climas, a sua grande

authoridade na prolissao, c cntrc o publico, nao podiam deixar de ter

uma grande inClucncia sobre una objecto em que elle tinba feito estudo

especial, e em que tinba muito cxlensas informaedes (Ci/c. of Pract.

Med. London. 1834. Climate, Tubercular Phtisis— On consumption and

scrofula. London. 1835— The sanative Influence of Climate. London.

1846).

Por este tempo tambem a Ilha da Madeira era estudada debaixo

de outros pontos de vista nao indid'erentes para acreditar o scu clima.

Bowdish no outono de 1823, visitando esta Ilha, tratou da sua geologia,

da sua meteorologia, c da sua historia natural (Excursions in Madeira

and Porto Santo during the autumn of 1823, by the late Ed. Bowdish.

London. 1824); e ainda que nao se demorou ali bastante tempo para ave-

riguar todos esses objectos coino clles o deviam scr, e na sua obra se

encontrem muitas inexactidoes, elle dcu comtudo larga noticia sobre as

materias de que se occupou, e que nao foi perdida para os que depois

d'ellc se scguiram. Em 1837 Luiz Mousinho d
1

Albuquerque, sendo ali

Prefcito, publicou nas Memorias da Academia Ileal das Scicncias de Lis-

boa uma memoria sobre a geologia das Ilhas da Madeira, Porto Santo

e Desertas. Dr. Macaulay depois inseriu no Edinburg New Philoso-

phical Journal. Oct. 1840, um escripto sobre a geographia physica,

geologia, c clima da Madeira. James Smith apresentou a sociedade geo-

logica de Londres uma nota importante sobre a geologia da Ilha da

Madeira, a qual se acha impressa nas notas da mesma sociedade vol. 3."

pari. 2." 1840 a 1841. professor Heer de Zurich, que rcsidiu ali por

motivo de molestia, publicou em 1851 uma memoria em allemao sobre

os phenomenos periodkos do reino vegetal na Ilha da Madeira. Pore'm,

de todos os authorcs que n'estes ultimos tempos se teem oeeupado dos

diversos ramos da Historia Natural da Ilha da Madeira e sem duvida o

!
n ri. VSRK - T. I, P. |, t
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Rev. Padre Lowe, aquclle que o tern feito com urn estudo mais aturado;

e os escriptos que elle ja publicou i'azem anciosamentc desejar outros

mais extensos que ainda se esperam. (Synopsis of the Fishes of Madeira

published in the vol. 2.
d
part. 3.

d
of the Transactions of the Zoological

Society. London. 1837—A supplement to the Synopsis in the vol. 3.'1

part. l.
d 1839—Afasciculus on a new genus of the Family Lophides,

Les Pectorales pedicule's, Cuvier, discovered in Madeira, communicated to

the society. Sept. 22. [h 1846.

—

Synopsis diagnostica, sive species qua?"

dam novm Molluscorwn terrestrium in Insults Madeirensibus detects,

notis diagnosticis succintis breviter descriptor. London. 1852.— Primitive

Fauna; et Flora: Maderae. London.) E ainda que estes e outros escri-

ptos sobre esta nossa possessao nao tenham por fim estudos medicos, nem

applicacao directa a medicina, dies comtudo nao so aclaram pantos im-

portantes na topograph ia da Ilha, mas tambem por cssa occasiao os sous

authores, penetrados de urn justo enthusiasmo, fallando da Madeira e do

seu clima, como de um bello e admiravel paiz, dcram um publico testc-

munbo do juizo favoravel que della fizeram.

Entre os muitos facultativos que teem procurado a Ilha por sua

propria saude, dois de extensa instruccao, e que inf'elizmente nao acbaram

ali alivio a seus males, escrevcram duas obras notaveis sobre a Ilha da

Madeira que teremos por vezcs occasiao de citar. A primeira do Dr.

Kampf'er, publicada no Zeitschriftfur die gesammte Medicin. LLamburgo

Jan. e Fev. 1847, contribuiu muito para Cazer conhecer o clima da Ma-

deira na Hollanda e Allemanba. A segimda do Dr. Mason, figura cm parte

de um volume impresso em Londres em 1850 (A Treatise on the climate

and Meteorology of Madeira etc. by the late Dr. Mason. London. 1850);

obra em que o seu author, se nao louvou absolutamente a cxccllencia do

clima, concorreu para aclarar alguns pontos da sua metcorologia. Tod© o

volume e a reuniao de escriptos de diflerentes authores, e dc diversas

e'pocas: a primeira parte, a segunda, e uma porcao da terceira foram

escriptas pelo Dr. Mason, durante a sua estada na Ilha da Madeira em
1834 e 1835; o resto da terceira parte consta de observaeoes meteoro-

logieas dc Mac Euen, de Philadelphia, feitas noFunchal cm 184 8 c 1849,

e de observaeoes barometricas e (hermometricas de G. A. Young, feitas

tambem ali nos mesmos annos; a quarta parte e uma publicacao inte-

ressante sobre a agricidtura c sobre a propriedade rustica na Madeira

por G. Peacock; e a quinta e ultima contem uma historia descriptiva

da Ilha da Madeira, especie de guia para os estrangeiros, por Joao

Driver.

Em 1851, finalmente, appareecram duas obras sobre a Ilha da Ma-
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deira, impressas cm Londres, uma de Roberto White (Madeira its climate

and scenery. London. 1851), e outra de Eduardo Harcourt (A Sketch

of Madeira. London. 1851). Estcs dois livros, que servem hoje de guia e

instruccao para os cstrangeiros, e principalmente para os inglezes, con-

teem a descripcao da Ilha, sua geologia, metcorologia, e muitas outras

particularidades intcressantes para qucm a visita, ou a vai habitar, e

sao escriptos com bastantc cxactidao e cuidado. Todas estas publicacoes

e muitas outras menos importautes para a medicina, mas curiosas para

a litteratura, juntas ;is muitas e bcllissimas gravuras c litliographias dos

pontos mais pitorescos da Ilha, mostram qual tem sido o interesse que

nestes ultimos tempos se tem ligado dquelle paiz, cm parte eomo ponto

commercial, mas principalmente como clima proprio para individuos

valctudinarios, e para o tratamento de padeeimentos pulmonares.

grande numero de doentes que ali affluc, as pessoas que os aeompanham,

e alguns viajantes que ali vao tomar conheeimento do paiz, entre os

quaes se contam pessoas de alta instruccao, teem colhido noticias impor-

tautes que provavclmentc ligurarao em publicacoes cada vez mais exten-

sas c exactas que devcm concorrer para fazer conbecer melhor o clima,

e ao mesmo tempo para fixar o valor que se lbc deve dar no tratamento

das molestias para que e recommendado.

Tendo visitado a Ilha da Madeira cm Agosto de 1852, e tendo-nos

ali demorado por espaco de oito mczes em servieo de Sua Magestade a

Imperatriz do Brasil, Viuva, Duqueza de Braganea, c de Sua Augusta

Filha a Princeza D. Maria Amelia, (pie ali lalleceu, desejamos estudar

e vcr ate que ponto era hem fundado o credito que se tem estabelecido

em favor do seu clima no tratamento da tisica pulmonar, ja por inlbr-

macoes obtidas por todos os modos que estivessem ao nosso aleance, j;i

pela obscrvacao do clima c das outras condicoes hjgienicas, que se re-

querem para o tratamento d'esta molestia. Procuramos mesmo comparar

estas condicoes com as que se dao em Portugal, c principalmente em
Lisboa e seus arredores, imitando aquillo que ja se tem feito cm outras

localidades, em re]a,cao a sua com'eniencia para o tratamento da tisica

pulmonar. Isto constitue o pequeno trabalbo que offerecemos hoje a

Academia; nao julgando que elle tenha grande merccimento scientifico,

mas parecendo-nos que podeni ter alguma utilidade pratica. Dcsejando

fazer mais geralinente conhecido entre nos o que ja se sabia do clima

da Madeira, reunimos para estc fim todos os elementos que encontramos

e aproveitaino-nos de trabalhos ja feitos; nao so porque os nossos cram
muito limilados, mas tambem porque pensamos que, ainda tpiando fos-

sertt de muitos annos, n;Io deviaraos confiar so n'elles, mas sim comparal-os
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e combinal-os com os que prccedcram. Ha verdades que so se podem

estabelecer com a autboridade do tempo, c com os esforcos de muitos;

e preeiso que todos os que estao em posicao opportuna, estudem esla

questao, apresentem e dej)onham o resultado do seu estudo c da sua pra-

tica, para que um dia se possa dizer com scguranca, qua] e a inllucncia

que o clima da Madeira tem sobre a tisica pulmonar, como meio cura-

tivo, como meio suspensivo, e como meio proven tivo; on se a reputacao

que a Madeira tem adquirido como clima proprio para o tratamento

d'esta molestia e mal fimdada ou cxagcrada, e os doentes so acliam ali

o que poderiam encontrar no sen proprio paiz com menos incommode

Porem n'este exame conve'm ponderar com toda a prudencia e circums-

peccao que se nao trata de avaliar um remedio heroico, mas sim um
meio que cm uma molestia, quasi sempre fatal, pode salvar algumas \i

das, pode prolongar outras, pode dar uma existencia toleravel. Nao e

isto de certo tudo quanto se deseja; mas se eflectivamente cste resultado

se consegue ali mais do (pie em outras partes, ja e um grande bem
para a humanidade, alivio e satisfacao para os doentes, e muita conso-

lacao para as familias. A sciencia nao se da por satisfeita com tao pouco,

porem vai continuando as suas indagacoes mais animada com estas pe-

quenas vantagens, que confirmam a idea de poder conseguir algum dia

resultados mais felizes.

Este escripto sera dividido em tres partes. Na primeira daremos

uma breve noticia do clima e topograpbia do Funchal, e das suas con-

dicoes hygienicas, que podem ter relacao com o tratamento dos doentes

que ali vao procurar remedio. Na segunda examinaremos cpial e a uti-

lidade do clima do Funchal no tratamento das molestias pulmonares

chronicas, e principal mentc da tisica pulmonar nos doentes que ali vao

residir, e apresentaremos algumas consideracoes comparativas sobre o

clima de Lisboa e alguns outros, cm relacao com o dito tratamento. A
terceira parte fmalmente constara de observacoes metcorologicas feitas

por nos no Funchal desde o principio de Setembro de 1852 ate ao fim

de Abril de 1853.
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PAH IE PRIMEIRA.

XOTICIA SOHUE O CUMA K TOPOGHAPIIIA DO EUNUIAL, K SOBKE AS CONDICOES

HYGIENICAS DA CIDADE, QUE PODEM TEB RELAClO COM TRATAMENTO
DOS DQENTE8 QUE AM VAO PROCIIKAIl ItlMIIMO.

GAP1TUL0 I.

Sltuncilo e aapeetO «la Ilha «1» Madeira e ila « iiin.!. <i<> rimrhiil: na geologla,

A Ilha da Madeira esta situada entre 32°„49'„44", e 32°„37'„18''
latitude do Norte; c entre 16°„89'„30" c 1 7°„1G'„38" longitude ao Oesle
de Greenwich, quasi 10" ao Norte do Tropico de Cancer. A sua forma
e urn quadrangulo irregular, aprcsentando cm toda a eircumfereneia
uma serie de elcvacoes, mais ou menos pronunciadas, entre as quaes o
Cabo Girao tern quasi 2:000 pes de altura aciraa do nivcl do mar. A
sua maior extensao desde a Ponta de S. Lourenco ate a Ponta do Pargo
e de 32 milhas geographicas; a sua maior largura desde a Ponta da
Cruz ate a Ponta de S. Jorge e de 12 millias, e a eircumfereneia, des-
presando pequenas saliencias, e angulos entrantes, e de 7 7 milhas. Apre-
senta no meio, correndo de Leste a Oeste, uma serra ou cordilheira com
clevaeocs, cristas, denies e picos, dos quaes o mais alto tern mais de
(>:000 pes acima do nivel do mar. Esta serie de montanhas estahelece a
divisao da Ilha em costa meridional, e costa septentrional, e em gcral
tambem determine a distribuicao das aguas. A eslructura montanhasa
do paiz, cortado por profundas fcndas e escavacoes, que em algumas
partes correm desde o cume das montanhas ate ao mar, com maior ou
menor inclinacao, e com mais ou menos desviacoes e lortuosidades,
produz accidcntes de terreno e precipicios de forma a mais variada e
granulosa. deelive das montanhas em alguns logares e mui rapido.
mais para o lado do Norte do que para o lado do Sul, e assim contimia
amda depois da entrada no mar, onde a profundidade, a pouea distanria
da terra, jn e" de muitas bracas. Mas apesar d'esta disposAelo g^ralmente
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montanhosa, e fortemente declive, nao so ha local idadcs do inclinaoao

mais suave, mas eneontram-se algumas pequcnas pla nicies, e duas de

maior grandeza: uma ao Oeste da Ilha, o Paul da Serra, com algumas

milhas de extensao e 5:000 pes acima do mar, e outra Santo Antonio

da Serra, para o lado de Leste, menos externa e 2:000 pes acima do

mar. E as elevaooes e picos, aos cortcs profundos por onde correm as

aguas formando eascatas e grandes quedas de agua, a uma vegetacao

vigorosa e abundante em algumas partes e a um lerreno arido, severo

e abrupto em outras, que a Ilha deve a admiravel variedade e bcileza

de suas paizagcns, muitas das quaes teem ainda por fundo o oceano. Este

paiz, que em outro tempo tomou o nome dos sens grandes e densos

arvoredos, ainda nao pode, clesde a destruicao d'elles para ca, recuperar

essa falta, que se faz sentir em um terreno que podia e devia ser ani-

mado por uma vegetacao robusta e secular. Em algumas partes tem-se

formado ja novos bosques e florestas, em que figuram o pinheiro, o cas-

tanheiro, o til, o folhado, o tcixo, o sobrciro, etc., c bem se rcconhece a

disposigao que a natureza tem para vestir a Ilha de uma nova c rica

produccao, por pouco que fosse ajudada pela mao do hornem. Entretanto

por toda a parte uma vegetacao mais humikle, mas sempre forte e vi-

gorosa, em que sobrcsaem muitas plantas tropicaes, e principalmentc a

cana de assucar, o cafe, e a bananeira, da ao paiz uma apparcncia de-

leitosa e com bastante novidade para o habitante da Europa, sobrc tudo

no inverno.

Nao me consta que tenha havido sobre a Ilha da Madeira traba-

ihos geologicos muito seguidos e aturados; os mais nolaveis, e de que

nos aproveitamos siio os de Bowdish, de Mousinho de Albuquerque, do

Macaulay, e de Smith, os quaes concordando mui geralmcnte na parte

descriptiva, sao de mui divorsa opiniao na interpretacao e explicacao dos

factos. O terreno da Ilha, scgundo a opiniao mais geral, e evidentemente

volcanico, e scgundo Smith oflercce n'este sentido muito interesse para o

estudo. A sua disposicao extremamente desigual, c o sou caractcr fra-

gmentario explicam-se bem por csta constituicao volcanica da Ilha c pela

accao das torrentes das montanbas, sem recorrer a mais extraordinaria

supposicao de que o grupo das Ilhas da Madeira, e ainda outros gru-

pos dc Ilhas do Atlantico sejam rcstos de um vasto continente em grande

parte submergido. E comtudo certo ([lie tao grandes clevacoes ao pe

de tao profundas cscavacoes, a altura do Cabo Girao dc mais dc 1:800

pes quasi a prumo sobre o oceano, a profundidade do Curral das Frei-

ras de 1:300 pes, nao longe do Pico Ruivo com mais de fi:000 pes

acima do nivel do mar, e todas as outras grandes desigualdados diiBe-
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minadas pclo terreno da Ilha provam que a aeeao volcaniea, que pro-

duziu tao notaveis formas gcologicas, devia tcr actuado com uma forca

espanlosa c em uma cscala gigantesca. O terreno e composto mui prin-

cipalmente de uma crusta dc materia volcaniea subaeria de alguns mi-
Ihares dc pes de prof'undidade, devida a divcrsas erupcoes no periodo
terciario. As lavas sao todas basalticas, contendo numerosos crystaes de
olivina. basalto apresenta-se em todas as formas: camadas compactas
conglomerados de dillerentes especies, estrucluras densas, eellulares, glo-

bulosas, esponjosas, eseoriaceas, areas, cinzas, denunciam cm toda a

parte uma origem pyrogen ica. Nos logares em que um succo silico-ferru-

ginoso penetrou as massas, a consistencia dos conglomerados tomou-se mais
consideravel; c tanto mais quanto foram mais abundantemente permeadas
pelo succo. Alguns conglomerados apresentam no scu interior crystaes de
quartzo byalino IVacturados, mostrando que estcs nao foram ali ibrmados
mas sim arrancados violentamente da sua primitiva posicao e cnvolvidos
na massa cm que ora se acbam.

Em algumas partes da Ilha, c principalmcntc junto a Praia Formosa,
na Ponta dc S. Lourenco, e na costa do Norte ao pe dc S. Vicente acbam-
se formacoes de calcarco grosseiro com silica, assentadas sobre formacao
basaltica, e sendo elks mesmas cobertas por camadas basalticas de mais
rccentc data, o (|uc indica differentes e'pocas nas 1'ormacoes pyrogeni-
eas. N'essas camadas calcareo-argilosas encontram-se rcsiduos vegetacs c
animaes. Mousinbo de Albuquerque parcecu-lhe ver troncos petriflcados,

dentro d'esta t'ormaeao, como a Bowdisb tinha parecido; alguns de dous
pes de altura acima da raiz, erectos e collocados, como os que se veem
cm um bosqne on matta recem-cortados, conservando ramos latcracs; e
tambem lbe pareceu vcr ale'm d'isso no terreno mais inferior raizes: umas
mais grossas, outras dc segunda ordem, c capiliares tenues, o que tudo
clle julgou ter pcrtencido a plantas dicotyledoneas de que nao p6de de-
terminar o gencro. Observou ale'm d'isso residuos de differentes mollus-
cos, de que Bowdisb ja tinha classificado uma especie proxima a Delpbi-
mila sulcata de Lamark, e varios helices pertenccntcs ao sub-genero be-
lieostyla de Ferussac. Mr. Lowe mais recentcinentc acbou ali outras es-

pecies que ja nao existem boje na Ilha.

Macaulay que cxaminou cstas mesmas pelrilicacocs descriptas por
Mousinbo de Albuquerque, como tendo pertencido a vegetacs dicotyledo-
neos, que dellas levou fragmentos para Inglaterra, e que d'ellas tinha lido
ao pnncipio a mesma opiniao, depois por factos analogos, por observacoes
microscopicas, c pela analyse chimica foi levado a consideral-as como
uma especie de coral fossil da familia dos alcyonides; c o Dr. Fi.scher, mc-
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dico do duque dc Lcuchtenberg, visitando a Ilha em 1849, confirmou esta

opiniao pclas suas observacoes microscopicas. Tem-se depots d'isso apa-

nhado na costa do mar, coraes, cuja disposicao de ramos muito se asse-

melha a d'essas petrificacoes.

A mais importante das formacoes calcareas que apontarnos e a que se

eneontra ao pe de S. Vicente na Gosta do Norte, duas milhas acima do

valle, a Leste do Ribeiro; ao pe aeham-se vestigios de dois fornos de cal

que provavelmente foram abandonados pelas difficuldades dos transposes.

Esta formacao que foi espeeialmente estudada por Smith, e por ellc julgada

eomo formando a rocha fundamental da Ilha, c atravessando a montanha

2:000 a 3:000 pes acima do nivel do mar. E composta de calcareo duro,

branco e luzente, tendo no interior camadas basalticas, c achando-se toda

a massa cercada pelas mesmas camadas. N'esta formacao encontrou Smith

varios fosseis, muitos zoophytos, e tcstaceos maritimos dc que notou oito

generos sem podcr marcar as especies.

Entre S. Jorge e S.
la Anna na costa do Norte, nas margens da Ri-

beira de S. Jorge, ou antes nas de um dos seus affJuentcs, denominado

Ribeiro do Tabaco, ha uma camada de lignite ncgra e consistente, ar-

dendo com chamma clara e vapores acidos. Assenta sobre uma camada

de argilla endurecida, e pcrmeada por clla, rcpousando tudo immedia-

tamente sobre o basalto. O professor Johnston considera esta camada como

o residuo secco de uma antiga mina de carvao, c o seu lustre, densidadc

e fractura romboidal devidos a accao do basalto que a cobre. A analyse

mostrou ser a sua composicao a scguinte: carboneo GO,70—bydrogc-

nio 5,82—oxygenio e azote 33,47, com um pequeno residuo.

A natureza pyrogenica dos terrcnos da Madeira tem levado os seus

cxploradorcs a procurar indicios ou vestigios de erupcoes volcanicas re-

centes, ou ainda de antigos focos ja amortecidos. Mousinbo dc Albuquer-

que niio os pode encontrar, nem lhe pareceu que pela forma e arranjo dos

terrenos que examinou haja indicios d'ctles, nao cstando as formacoes py-

rogenicas e escoriaceas na disposicao radiada ou divcrgente propria de

taes focos. Ellc pensa, pela disposicao das diversas camadas, [>ela falta

de crateras, pelos grandes cortcs do terreno, c por mais algumas razocs,

que o Archipelago da Madeira e provavelmente resto de uma rcgiao muito

mais extensa que em parle desappareceu ou abateu, por uma serie de

causas, que nao e possivel assignar. Outros, e cntre clles Macaulay e

Smith, pensam que a Ilba e de formacao volcanica, e (pie o Curral das

Freiras deve ser considcrado como uma antiga crate'ra liojc amortecida,

e que nao era unica; cstabclcccndo assim uma grande analogia cntre os

diversos grupos de flbas do Atlantico, alginnas das quaes ainda conscr-
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vain as suas erateras cm aecao. Esta opiniao e a ma is gcralmente re-
cebida. Smith pensa que a principal cadea de montanhas devia ter sido
em outro tempo muito raals aha; porque o sen cumc hoje consta de ca-
madas que so se eneontrani na base dos cones volcanicos activos.

A profundidade das fendas, dos regos e das escavacoes em terrenos
formados de basalto, e onde a maior parte do tempo concern so pcqucnos
ribeiros, e pbucas vezes grandes torrentes, fas pensar no immenso tempo
que seria preciso para que a accao da agua podesse rasgar e gastar
tao profundameate o solo. Mas nada ha que se opponlia, como diz Mou-
sinho de Albuquerque, a supposicao de que os abalos produzidos por ca
tastrophes poderosissimas e indicadas por tantas observacoes, podessem
abr.r nas camadas grandes fendas, nas quaes as aguas reunidas, achando
cntrada facd e uma consistencia altcrada, cscavassem cm muito pouco
tempo os profundos leitos cm que hoje correm. Tambem alguns pensam
que as aguas que cm outro tempo corrcram por aquellcs leitos, mesmo
nas occasioes ordinarias, cram cm muito maior quantidadc do que hoje
sao. A Ribeira dos Soccorridos, segundo Peacok, era bastante funda c
cheia para poder conduzir madeiras fluctuates para o mar, onde agora
nas occasides ordinarias corre pouco ma is do que urn rcgato.

E notavel que sc nao tenham encontrado na Ilha aguas mincraes
importantcs que poderiam ainda concorrcr mais para a sua celebridade
curativa; as que se tern achado sao aguas ferruginosas fracas, ali quasi
desconhecidas c nao usadas.

Nao se tern nolado que a tempcraiura das fontes e pocos diftira
muito da do ambientc para mais quente. As (emperaluras mais altas que
n'elles se observaram foram as dos pocos ciitrc os ribeiros de S. Joao e o
de Joilo Gomes, sendo n'esses a temperatura media da superiicic 6 7", 142
e a do (undo 66°,818. As observacoes foram feitas em diOerenlcs'me
zes, e com diversas tempcraturas do ar, desde 6'4°,25, ate 72°,78.
Bowdish faz mencao de leinperaturas muito abaixo do ar ambienle em
alguns pocos, o que die attribuc a recebcrem aguas das montaidias cm
muito baixa temperatura' Em uma observacao fcita ultimamenle no lla-
bacal (23 de Novembro de 1852) a temperatura ao ar livre era 49° e
a da fonte 50°, 5.

O aspecto da Ilha e grandioso c pitoresco, muitas vezes a atmos-
pticra coberta por nuvens, c algumas o cume das montanhas por nevoas,
que nunca ou rarissimas vezes deseem as margens do mar. Em varias
paries a apparencia do tcrreno e arida, (>scabrosa e selvagem; mas do
taao do bul e sobretudo proximo ao Funchal, a paizagem e deliciosa e
nca, vendo-se por toda a encosta bellas habitacoes e jardins, cm quanta
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cm baixo asscnta uma cidade de pouca exteusao e irregular, mas com

uma apparcncia de accio e alegria que geralmente agrada.

A cidade do Funchal esta situada na falda das montanhas, disposta

cm amphitheatre, com a sua principal exposicao ao quadrante do Sul,

c comecando logo poucos pes acima do mar; mas algumas das habitacoes

nos arredorcs da cidade, c que ainda fazem parte d'ella, porque nilo ha

uma cireunrvallacao bem estabelccida, estao na altura de 200 c 300 pes.

A situacao do Funchal e em 32°„37'„45" latitude do Norte e 16°„55'„20"

longitude ao Oeslc de Greenwich, distante de Lisboa 535 milhas, de

Gibraltar 625, da Costa d'Africa 380, de Santa Cruz de Teneriffe 200,

de Southampton 1325.

A impressao que o seu clima faz no viajante e de uma suavidade

e de uma brandura tao agradavel, que parece que as constituicoes mais

delicadas c deterioradas podem ahi viver ao ar livre. Em geral uma
tempera tura quasi uni forme c sempre moderada durante o dia, pouco

vento que nao incommoda, as horas de calor modificadas por algumas

nuvens que abrandam os raios do sol, e pela viraciio do mar; nunca

f'rio notavel; chuvas as vezes abundantes mas passageiras, e dcixando

logo o terreno em estado de se poder passear; uma atmosphera em que

se nao sente humidade, nem poeira ou effluvios incommodos. Tudo isto

da logo a idea de um clima excepcional e proprio para o tratamento

de padecimentos chronicos em constituicoes delicadas; e no homem do

Norte, que, fugindo ao rigor de um clima inhospito, ali aborda no in*

verno, e encontra uma extensa vegetacao em pleno vigor, em que fi-

guram muitas das mais bcllas c uteis plantas de todos os climas, produz

o effeito maravillioso de um d'esses paraizos imaginados e descriptos

pclos poetas. Entrctanto o medico, sem ser indiflcrente a estas favoraveis

impressoes, precisa, por um exame mais prol'undo e severo, vcr se em

cada um dos elementos que constitucm o clima, e nas diversas partes

que formam a topographia medica do paiz se dao as condicoes hygieni-

cas, que caracterisam uma localidade saudavel, e propria para o fim

para tjue 6 procurada.
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CAP1TUL0 II.

•>rc«i>u«» lutronictrlcu.

O estudo da pressao barometrica na Ilha da Madeira nao csta ainda

muito adiantado, popque nao sc lhe tem dado muita importancia, como

tendo pouca iniluencia sobre o conhecimento do clima. Mas por outro

lado acharaos calculadas pelo baromelro as alturas acinia do nivel do

mar da maior parte dos monies, ediiicios e de muitas habitacoes parti-

culares. As observacoes barometrieas mais antigas, de que ali ha conhe-

cimenlo, sao as do Dr. Heberden, feitas nos cinco annos que vao desde

1749 a 1753, de cujas observacoes temos as me'dias, maximas e minimas

de cada mez (tabella n.° 1). Dcpois d'estas vera as observacoes do Dr.

Gourlay, das quaes se publiearam as de dez annos, desde 1793 a 1802,

observacoes que seriaiu de grande vantagem se nao apresentassem cifras

que lancam a maior incerteza sobre a sua regularidade, ou sobre o modo

por que foram impressas, e por isso nos nao serviremos d'ellas. Ja o

Dr. Heineken tinba tido bastantc duvida sobre a sua exactidao: assim

elle nos diz que as observacoes impressas na obra do Dr. Gourlay, foram

feitas por James Murdock no sitio do Valle, 400 pes acima do mar, e

que por este motive se nao podcin applicar a cidade do Funcbal; e que

ale'm d'isso apparecem n'ellas algarismos que nao podem rasoavelmente

ser recebidos. A pressao barometrica de 26 1',,9
1

no mezde Marco de 1794

e a de 31 p no mez de Julbo de 179C, 400 pes acima do mar sao de

tal modo extraordinarias e fora de tudo que ali se tem obsOrvado que

dao uma grande desconfianca de taes observacoes, que alias seriam im-

portantes pela e'poca em que foram feitas, e pela sua duracao. Ainda

ajuntaremos que o Dr. Gourlay nao declara a qualidade do barometro

de que usou, nem a exposicao, altura, correecao pelo thermomctro, nu-

mero de observacoes diarias, boras de observacao, e outras circumstan-

cias que conve'm conhecer. Apenas apresenla em cada nm dos mezes du-

rante dez annos a maxima, minima e media pressao barometrica de

cada mez; e nao pode bear sem grande reparo que o numero de 30p sem
fraccao scja a altura media barometrica da maior parte dos mezes. Por

todos cstes motivos julgamos nao dever fazcr entrar estas observacoes

barometricas do Dr. Gourlay no nosso calculo, apesar da sua extensao

e da mingua de materiaes n'esta }>arte.
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Bowdish i'alla de algumas observacoes baromctricas feitas por elle

na Madeira, que dcram as medias dc 767 m
,30, 764m,20 e 761

m
,60;

mas todo isto e tralado tao ligeiramentc e de passagem, que nao ousa-

mos servir-nos d'ellas.

As observacoes barometricas do Funehal, publicadas depois d'estas,

sao as do Dr. Heineken do anno dc 1 82(5 (tabella n.° 2), mui exacta-

mente feilas, duas vezes por dia, as dez horas da manha, e as dez boras

da tardc, 90 pes aciraa do nivel do mar, corrigidas pela temperatura,
tomada a mesma bora, e denotando tudo isto um bom observador.

Dr. Mason, de cujos trabalhos meteorologicos muito nos aprovcitamos,

nao fez observacoes barometricas,' falta inexplicavel em quem tanto en-

tendia a meteorologia. Depois temos ainda as observacoes de G. A.
Young, e as de Mac Euen: as primciras feitas nos Ilheos, 100 pes

acima do mar, com um barometro aneroide, uma observacao por dia

«is nove horas da manba, desde Outubro de 1848 ate 15 de Junk) de

1849; d'estas so vimos publicada a pressao media de cada um dos

mczes (tabella n.° 3). As segundas de Mac Euen, de Philadelphia, co-

lbidas desde Dezembro de 1849 ate Maio dc 1 850, no hotel de Holloway,

280 pes acima do mar, com urn aneroide que tinha sido pre'viamente

comparado com um bom barometro dc mercurio, f'oram feitas duas vezes

por dia, a excepcao do mcz de Dezembro cm que foram feitas so uma
vez por dia. Publicamol-as por extenso, porque as julgamos muito apro-

veitaveis (tabella n.° 4). As ultimas que temos a cnumcrar sao as de
Roberto While, que comprehendem dczeseis mezes, a maior parte feitas

em 1850 e 1851, 132 pes acima do mar, e as dos primeiros quatro

mezes extrahidas das observacoes- dos Drs. Heineken e Renton, feitas nos

seis annos, que vaio desde 1826 ate 1831, 90 pes acima do mar (ta-

bella n.° 5). De todos cstcs diversos materiaes aproveitamos o que pru-

dentementc julgamos mais proprio para estabelecer algumas proposicoes

sobre a pressao baromctrica do Funehal, que precisarao ainda scr con-

firmadas por maior numero de observacoes.

A media pressao baromctrica annual no Funehal obtida por uma
media tirada das melhores observacoes Sfiitas em diversas localidades da
cidade, e com barometros de mercurio e ancroides e 29 fol,916.

pol

Heberden 29,91 5
\

Heineken 30,030/ H
Young 29,90 ( media 29,916
Mac Euen 29,87 7

1

Robert White 29,86 )
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Procedendo pelo mcsmo methodo achamos para os diversos mezes do anno
o seguinte:

Janeiro 29,828
Fevereiro 30,136
Marco '. 29,769
Abril 29,803
Maio 29,648
Jmiho 29,752
Julhq 29,924
Agosto 29,739
Setembro 29,908
©utubro "

29,907
Novembro

, 29 902
Dezembro 29 92

A pressao barometrica nao parece ter ali relacito com as estacoes,mm mesmo com a temperalura, excepto n'aquella parte que diz respeito
a dilatacao pelo calorico nos barometros dc mercurio, que nao depende
dc pressao atmosphcriea, e que dcve ser eorrigida pcla formula propria.
A dillerenca da pressao media entre os varios mezes nao d notavel,
sendo a maior differcnca entre Fevereiro c Marco pol

,367 e a menor
entre Setembro e Oulubro 0',ol

,001, o que referimos sein pensar que
esse focto tenha algurna importancia. O mez que apresenta a media mais
alta e Fevereiro, e a mais baixa e Maio, a dinbrenea entre estas duas
pressocs inedias e de O^'ViSS.

A maior altura barometrica que encontramos n'estas observacocs e
30 p"',505 (observacocs de Heineken), e clle ainda lalla de uma pressao
barometrica maior, c e de 30'"' 1

,62. Nas observacocs de Mac Euen en-
contramos no dia 10 de Janeiro dc 1849 as quatro boras da tarde a
cxtraordinaria pressao barometrica de 30 p "',95; mas evidentemente e" um
cngano typograpliico, porque tal pressao nao csta de aecordo com as an-
tecedentes e scguintes, e da um erro no calculo da extraccao da media
do mez; aquella pressao devendo ler-se SO^'^OS.

A pressao barometrica mais baixa que encontramos e de 29 t
'ol

,l
nas observacocs do Hebcrden em Abril de 1750; julgando nos que 'a
pressao de 29""', que se cucontra era Mac Euen, sera que seja cxtraor-
d.nar.a e amda oulro erro typograpliico. A dillerenca entre a mais alta
pressao observada por Heineken, e a mais baixa observada por Hcberden
yjndo a ser l

r°,52. Estas duas presSoes baromctricas extreinas devem ser
julgadas ja extraordinarias no FunchaJ, or.de o barometro oscilla ordi-
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nariamentc entrc 29H,40 e 30 po,
,35. Mas era lodas estas consideracoes

e preciso scmpre attender a altura em que sao colhidas as observacoes.

As variacoes barometricas diarias em geral sao pequenas e fazem-se va-

garosameiote. Nao csta estabelecida, nem nos podemos estabelecer a lei

que regula a oscillacao barometrica diaria ali, e as horas a que o ma-

ximo e minimo tem ordinariamente logar. A elevacao do barometro

coincide frequentemente com o bom tempo, mas tambem nao e raro ver

tempo encoberto e chuvoso com o barometro alto. Quando este desce

abaixo de 29
po,
,60, geralmente chove, e as vezes a chuva sobrevem poucas

horas depois da descida.

Tambem nao nos foi possivel estabelecer a relacao da pressao ba-

rometrica com a escala hygrometrica. E ccrto que bastantes vezes coin-

cide a baixa do barometro com o augraento do grao de humidade; mas

nao ha n'isso lei ou proporcao flxa, nem o facto e constante. Ve-se nas

differentes observacoes, dias de um so grao de seccura, no hygrometro

de Daniell, com o barometro de 3(T',05, ate 30 pol
,16. Mas 6 muito

frequente ver o barometro alto quando o grao de seccura no hygrometro

tambem e elevado; sera que comtudo haja proporcao no movimento

das duas escalas. Pelo que vimos nas differentes observacoes meteorolo-

gicas, acrcditamos que deverei ser muito raro ver o hygrometro marcar

um alto grao de seccura, e o barometro baixo.

A relacao entrc as variacoes barometricas c os ventos nao se pode

exprimir por uma lei constante. Alem da difticuldade que ali ha no

exame dos ventos, de que adiante fallaremos, ve-se o barometro mover

sem relacao bem apreciavel com as divcrsas direccdes do vcnto, e com a

sua velocidade. As variacoes barometricas teem tambem ali um caracter

mais vagaroso do que os ventos que sao extremamente mTidaveis, ainda

que as suas mudancas as vezes sejam sujcilas a regras conhccidas. Po-

demos comtudo dizer que os ventos com certa forca e duracao do qua

drante do Sul ao Oeste coincidem muitas vezes com a chuva c descida

do barometro; em quanto os ventos do quadrante do Norte andam fre-

quentemente com a clevada pressao. O barometro tem sido muito usado

na Madeira por varios observadorcs para a medicao das alturas; e nao

so as diversas observacoes teem coincidido umas com as outras, ou se

tem aproximado muito; mas quando tem sido possivel, em edificios altos,

e em grandes elevacoes sobre o mar, a medicao directa tern confirmado

a exactidao do process) pelo barometro, c isto tem acontecido igual-

mente com os barometros de mercurio e com os aneroides. Os barome-

tros ali usados, assim como os thermomctros, e alguns outros instru-

mentos de meteorologia sao inglczcs.
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ORSERVACOKS BAROMETRICAS DO Dlt. IIEBKKDF.N. PHIt. TRANS. 10.1751.232.

1749 1780

MAXIMA mi Minia BIKMA MAXIMA MINIMA MEDIA

l>ol [il>l pol

Janeiro .

.

29,195 29,8 29,4

Fevcrciro pol pol pol 29,692 29,75 29,5

Marco . . 29,81 30,2 29,8 29 12 29,65 29,3

Abril . . . 30,175 30,2 29,8 29,285 29,4 29,1

Maio .... 29,55 30,1 29,6 29,775 29,9 29,5
Junho. .

.

30,017 30,15 29,75 29,875 30, 1 29,5
Julho . . . 30,027

i

30'
1 29,95 29,887 29,95 29,8

Agoslo . . 30,013 ' 30,1 29,95 29,920 30,1 29.75
Setembro 30,054 30,15 29,85 29,915 30,05 29,7
Outuhro.. 29,841 30 29,7 29,797 29,9 29,5
Novembro 29,68 30 29,55 29,875 30,05 29,55
Dezcmbro 29,675 29,9 29,4 29,843 30,2 29.7

n: 2.

OBPEliVACOUS BAROMETRICAS DO DR. HEINEKEN FEITAS NO ANNO DE 1826, 89 PES AC1MA DO MAR,

DUAS OBSERVANCES POR DIA, AS DE7. HORAS DA MANHa E DEZ DA TARDE.

1826

MEZES

PRESSAO BAROMETR1CA CORRECfAO TEI.O TIIERMO-
METRO

MAXIMA MINIMA MEDIA MAXIMA MINIMA MEDIA

Janeiro.

.

Fevcrciro

Marco . .

Abril .. .

Maio . . .

Junho . .

.

I
Julho . . .

Agoslo . .

1
Setembro
Outuhro.

|

Novembro
Dezcmbro

pol

30,25

30,59

30,34

30,30

30,21

30,31

30,29

30,23

30,25

30,24
30,39
30.37

pol

29,63

29,91

29.68

29,83

29,74

30,05

29,91

29,97

29,95

29,80

29,39

29,74

pol

30,049

30,378
30,083

30,140
30.063

30,166

30.050

30,108

30.116

30,059

29,964
30,127

pol

30,165

30,505

30,254

30,214

30,155

30,210
30,179

30,119

30,15o
30,129

30,304
30,284

pol

29,547

29,838

29,595
29,732

29,655
29,952
29.806

29,859

29,839

29,702
29.29 \

29,655

pol

29,977

30,292

29,998
29,959

29,978
30,068

29 992
29^997
30,005

29,948
29,'KS6

30,062
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BESULTAVO DO A\NO.

PrCSSill)

.

Jiol

Maxima,. ....... 30,590

Minima 29,390

Media 30,133

fJorrccgtw.

30,505

29,29 1

30,030

N. o.

()11,«EKVA€6ES BAR0METRICA8 DE G. A. YOUHU I'EITAS NOS II.IIEOS 100 BE9 ACIMA DO MAIS

AS HOVE HOBAS DA MANIll. BABOMETRO ANEROIDS.

1848 — 1840 MEDIA

Oulubro
Novembro ......

Fevereiro

Abril

,,ol

29,98

29,92
29,98
29,96

30,02

29,83

29,80
29 83Maio

29,80

N." 4.

OBSERVANCES BAROMETRICAS DE MAC ECBH EEITAS HO HOTEL DE H0LL0WAY CAMINIIO DO MEIO,

280 PES ACIMA DO NIVEE DO MAR. BAROMETKO ANEHOIDE.

1848

1849

NOVE HOBAS DA MANHA QUATRO MORAS DA TARDE

MAXIMA nrisvmA MUD I

A

MAXIMA MINIMA MEDIA

Dczembro
Janeiro.

.

Feverciro

Marco . .

Abril .. .

Maio . . .

pel

30,03

30,26

30,15

30,19

30,05

29,96

[ml

29,31

29,17

29,84

29,34

29,50

29,50

29,85

29,99

30,02

29,92

29,80

29,75

30,20

30,13

30,18

30,03

29,95

poj

29,13

29,00

29,33
29/(8

29,57

H
29,96

29,98
29,8-6

29,78

29,78
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N. 5.

TABEIXA EXTRAHIDA DA OBItA DE ROBERT WHITE, OBSIIHV.VOOES 1'KITAS EM 1850 K 1851

WO FBNCHAX, 132 PES ACIMA DO MAR; MAS OS l'RIMEIROS QUATBO MEZES FORAM EXTRAH1DOS

FOB EtXE DAS OBSERVACOES DOS DBS. HEINEKEN E BENTON DURANTE SEIS ANNOS

DE 1820 ATE 1831, 90 PES ACIMA DO MAR.

MEZES MfiDIA
no HEX

itIAIOH

VAUIAV-AO
no MEZ

Fevereiro

Abril

Maio
Jiinho

Julho

Outubro
Novembro

pel

29,91

30,05
29,98

29,91

30,00

29,49

29,55

29,56

29,66

29,97

30,17

30,11

Dot

0,69
0.59

0,46

0,66

0,33

0,22

0,29

0,21

0,36

0,77

0,29

0,70

29,86 0,46

Janeiro

Abril

30,20

30,02
30,25

29,93 1

|

0,72

0,78
0,33

0,72

ammo in.

To peril turn.

O estudo d'esta parte da meteorologia no Fuuehal, tern sido muito

raais cuidadoso e seguido do que o estudo da pressao barometrica; e por

isso ha n'este ramo nao so maior abundancia de materiaes, mas ainda

os observadores estao muito de accordo entre si; havendo apenas aquella

pequcua discrepancia. (pie as differentes localidades, eslaroes, annos, etc.

podem produzir. Nos aproveitaremos as principaes observacSes thernao

I ." cusse— t. i. r i, 4
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metricas do Funchal, quo se torn publicado, para poder dar uma idea

adequada da sua temperatura, um dos elementos mais importantes

d'aquelle clima. Mas cumpre dizer que todos os materiaes que existem

sobre eslc ponto, ainda nao devem contentar o observador exacts e es-

crupuloso, c as observances devem sempre eonlinuar cm maior escala,

e com cspecialidadc sobre alguns ponlos.

Tudo que dissermos da temperatura n'este eapitulo,so dcve cntcu-

der da temperatura do Funchal, pois foi all que so fizeram as observa-

coes com que vamos trabalbar, a excepcao de algumas, poucas, cm que

mui claramente se designa onde foram feitas. Ncm o que sc diz a rcs-

peito do Funchal n'este ponto, pode ter apphcacao para o resto da Ilha;

por quanto o que pcrteiice a esta parte da nsetcorologia, differe muilo

nas snas diversas localklades, exposicoes e alturas. A temperatura na

Ilha varia tanto segundo cstas diflerentcs circumstancias que e possi^el

no mesmo dia, e na mesma hora obter as temperaturas da maior parte

dos climas, segundo a maior ou menor elevacao, e segundo a exposicao

em que se faz a observacilo. E portanto ao Funchal e sens proximos ar-

redores, que se refcrem as consideracoes que vamos fazer, assira corno c

tambem esta localidade que temos mais interesse em estudar para o nosso

fim.

Do exame das differentes observacoes thermometricas, que temos

a vista, feitas em epocas mui diversas por differentes observadores, e

em varias localidades do Funchal, julgamos podcr deduzir um ccrto nu-

mero de proposicoes muito importantes para fixar esta parte da sua me-

teorologia, ajuntando alguns mappas e tabellas, quo podem esclarecer

o leitor.

A temperatura media annual do Funchal, tern sido determinada

pelos diversos authores em numeros mui proximos uns dos outros: por

Hebcrden cm 68°,918, con\ a corrcccao de Shown cm G7°,30, por

Kirwan em 68°,77, pelo Dr. Gourlay deduzida de observacoes de dezoito

annos em 68°,89, pelo Dr. Heineken, em 64°,3, polo Dr. Mason em

66°,93. Tomando uma media proporcional entre estes resultados acha-

mos a media annual de 67°,23 que reputamos bem eslabelecida e que

concorda com a temperatura media annual marcada para o Funchal na

ineteorologia do professor Dove, 67°,64, com a pequena diflerenca de

0°,38. Nao nos servimos n'este calculo das observacoes de Young, de

Mac Euen, e de Ilol>erto While, porque as primeiras sao so de novo

mezes, as segundas de seis, e as ultimas ooniprehendem quatro mezes

colligWos era Machico. Mas se tomassemos uma media annual com as

extrahidas dos Irahalhos d'estes ires observadores. do Young
'a

vncdias
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66°,22, dc Mac Euen 63°,16, de While 66°, 19, teriainos o numero

65°,19: media muito baixa, porque ein duas series de observaeoes fialtam

os niezes de venio.

As temperaturas medias de eada mez, ja estao sofrivclmente esta-

belecidas pelas tabellas que apresentamos (n.
03

6 ate 15), mas julgamos

podel-as ainda fixar mellior, toraando a media entre os resultados obtidos

pelos nove observadores, e achamos como temporal ura media para os

differentes mezes do anno o seguinte:

Janeiro 6.2,1 8

Fevereiro. 62,71

Marco ! 63. 46

Abril 64,07

Maio 6,r>,,S'2

Junho 6' 7, 15

Julho 71,52

Agosto 73. 7 1

Seleinbro 73.98

Outubro 69,92

Novembro 66,68

Dezembro 63,76

A pequena variacao de temperatura de hick para mez e um dos

caracteres mats atlendiveis do clima do Funchal: dois ou ires graos e a

different regular de mez para mez, poucas vezes mais de qual.ro graos.

Consultando as tabellas do Dr. Mason (n.
os

16 e 17), achamos que a

difference media entre os mezes seguidos, calculada para a temperatura

exterior, e 2°,09, c para a temperatura interior 2°, 25. Comparando o

mez da mais alta temperatura media, com o mez da mais baixa tempe-

ratura media, Agosto com Janeiro, achamos so 12".5l.de dillerenca; e

ainda pelo ealeulo do professor Dove, clla e so de 1,0°. 80. Nao sera

inutil dizer que (juando fallaraos da lemperalura em geral, entendemos

a temperatura exterior a sombra, como e pratica entender-se, e que

quando se tratar da leinpcratura ao sol, ou da temperatura interior.

nos o deelararemas cxplieitamentc. Gorrendo todas as observacdes dos

nove observadores ja citados, procuramos ver qual era a mais alia tem-

perature que t.inlia appareeido nos diflerentes mezes das diversas epocas

em que ha observaeoes; esta comhinaeao fem a vanlagem nao so de Jogar

com observaeoes de diversas daias enmprohendendo mais de um seeulo.

mas tambem com observaeoes cofbwlas por diversos observadbres e em
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difterentes partes da cidade. Achamos que a temperature tem sufcido

algumas vezes por um dia, ou por algumas horas, ou por dias succes-

sivos a certas horas nos difterentes mezes do anno ate 3 seguinte altura

:

Janeiro ,
70

Fevereiro 73

Marco 75

Abril 76,?

Maio 77

Junho 80

Julho ,
80

Agosto 82

Setembro :
• • • 8o

Outubro 80

Novembro 70

Dezembro 73

E que a temperatura tem descido do mesmo rnodo nos diffcrcntes

mezes a seguinte graduagao:

Janeiro 50

Fevereiro «> 1

Marco •' 51

Abril 53

Maio 52

Junho 58

Julho 61

Agosto • 64

Setembro 63

Outubro .

,y 8

Novembro 52

Dezembro 53

Ve-se pois, que a temperatura do Funchal em todo o anno pode

subir ate 85° e descer ate 50°, mas que os diversos observadores nunca

a viram subir acima de 85° nem descer abaixo de 50°, sendo a maior

differenca entre a mais alta temperatura exterior ,1 sombra sem teste e

a mais baixa 35°, differenca que em alguns climas se tem observado mui

frequentemente em um met e ate em um so dia. E e preciso a junta r

que esta temperatura mais alta de 85°, sem leste, ainda mesmo no verao
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'.'; rarissitna; em algumas observacoes meteoroldgicas nao so encontra,

porque nauito poucos annos acootcce marcar-se uina temperatura acima

de 80° estando o thermometro exterior methodicamente collocado, Tam-
bem notaremos que as tcmperaturas mais baixas so se dao durante a

noite du na madrugada, e por conseguinte nao afiectam os docntcs.

Adiante veremos que nas nossas observacoes feitas com o thermometro-

grapho apparecem temperaturas niais baixas do que as que ale aqui t.i-

nham sido marcadas pelos aulhores, tendo uma vez cbegado a descer a 45°.

Passando agora a exaininar qual e a temperatura media uas difle-

rentes estacocs, achamos em seis observadorcs, o seguinte:

DIFFHHEN?,\
BT9THE

A F.STA^AO
liWEnrco PRIMAVERA viat\o outono MAISQUENTE

Heberden . .

AMAISFIUA

64°, 46 65°, 18 72,64 72,82
8

',':><>

Kirwan .... 64,33 65,84 72,73 72,68 8,40

Gourlay. . . . 60,46 60,82 69,53 60,20 0,07

Heineien. . . 59,83 62,43 68,73 66,13 8,00

63,80 64,4* 71,60 70,88 8,10

Mason . . . 61,87 65,50 71,30 60,30 9,43

Calculando as estacdes pelas madias dos mezes liradas dos nove ob

servadores, em que entrain as observacoes de Young, Mac Euen e White,

achamos: inverno 62°,88, primavera (M°,45, verao 70°,89, outono

70",1 9 ; difference entre o verao e o inverno 8",01. Para conheeer a

difference successiva entre a temperatura das estacocs nao so ua tempe-

ratura exterior, como tambem na temperatura interior, vejam-se as la-

bellas do Dr. Mason (n.
01

16 c 17).

Comparando as observacoes mais antigas sobre a media annual, a

media dos mezes e das estacocs com o que rcsulta das observacoes mais

modernas, achamos (pie n'estes eem annos a temperatura no Funchal

nao tem soffrido alteracao sensivel, nem na sua graduacao, nem na rc-

gularidade e pequenez das suas variacoes; so notaremos, sem querer dar

a isso grande importancia, que pelas observacoes de Heberden feitas nos

annos de 1749 e 1750 se ve que a temperatura media do outono fbi

mais alta do que a do verao. Tambem julgamos digno de reparo (pie a

temperatura mais baixa que elle inarca seja G0° nos cineo annos, e nos

dois que publicamos 01"; o que pode depender da bora das observacoes

e de estas serem feitas com o thermometro ordinario.
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A tempcratura durante o dia nao sofl're graudes variaQoes. Was

virile c quatro horas, eomprchcndendo o dia e noite, a tempcratura varia

de 3° ale 10°
'; poucas vezcs menos de 3° e mais do 10". Do 4° ate 8"

e o mais frequente; 3", 9", o 10" mais raro. Alguns dias, pore'm, houvc

cm que a tempcratura variou so l°,b; assim eomo encontratnos outros

em ([tie a variacao foi mais dc 10", chegando a 13", 15" e 17". Eslas

variaedes lao grandes occorrem raras vezcs, dao-se entrc a maxima do

dia e a minima da noite, e sao marcadas polo thermometrograpbo.

A bora rnais quente do dia e entrc a una o as Ires da tardc, a

mais 1'ria entre as quatro c seis da manha. Ao nasccr do sol a tempcra-

tura sobe logo ate as oito pu nove horas, e pelo dia adianto a variacao

e pequeria, marcando a maxima ate as Ires horas. Dcpois dcsce vagaro-

samente ate ao por do sol, tempo cm que a tempcratura cahe dentro

em uraa oU duas horas para hear a mesma durante a noitc, ou com pe-

qiiena c successiva diminuicao ate a madrugada em que dcsce ao mi-

nimo. E por isso que mesmo quando aeontcce uma maior variacao de

tempcratura entro dia o noite, entrc a maxima e a minima, nao se

torna mui sensivel para a maior parte dos individuos e muito menos
para os doentes que poucas vezcs se expoem ao ar h'vre antes das sete

ou oito horas da manha, e dcpois das sete ou oito da tardc. A tahella

(n.° 18) de White inostra a variacao therinometrica de cada dia por cs-

paco do dezescis mezes, comprehendendo quatro em Maehico; a maior

variacao que apresenta e do 11" nos dias 6 de Fcverciro o 1 I rJe Ahril

de 1850; e tern em outros dias, mas poucos, a variacao de 10". As ob-

servacdes de While, noladas n'esla tahella, foram feitas desde as oito

horas da manha ate as seis da tarde, e marcando a tempcratura no ino-

mento da obscrvaeao, o o mesmo aeontcce com todas as observaodes fei-

tas por este methodo, que e o mais geralmente adoptado; mas nos osla-

mos ccrtos por obscrvacdes mui regulares, que lizemos com o tJiermo-

metro de maximo c minimo, que a variacao nas vinte e quatro horas ex-

cedia algumas vczes 10° e 11", e chegou uma voz a 1!J".

O Dr. Mason estabelcccu por suas obscrvacdes a diflerenca que

existc entrc a mais alia e mais baixa tempcratura, observada cm cada

mcz (tahella n." 10); variando esta diflerenca entrc 10" e 17", 5; mas e

preciso advertir que esta diflerenca nao tem logar no mesmo dia, mas
sim em todo o mez.

Eile formulou ale'm d'isso oulra tahella curiosa (n.° I 1), que escla-

1 Tudo o que (lizemos relativamentc ao thcrmomctro se refere & escala de Farenhci

quando nao rnarcamos a escala.
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reeeu ainda mais este poato, e era que se mostra qual foi a raaior e a

menor temperatura durante o dia era cada mez, e o mesino durante a

noite; seudo o dia e a noite de doze boras cada uni; e aebou que ;i

diflerenca das temperaturas cxtremas de dia, durante o mcz, foi de 6"

a 12", c de noite de 6° a 10". N'essa mesma tabella encontramos a ma-
xima temperatura oecorrkla de dia em todo o anno que foi 80", e a mi-

nima que foi 59", sendo a diflerenca 21"; encontramos tambem a ma-
xima temperatura occorrida de noite era todo anno que foi 72", 5, e a

minima que foi 55° sendo a diflerenca 17", 5.

Na tabella de White (u.° lfr), nos observamos ([ue a maior variacao

no mcz, obtida por elle com o tbcrmometro de inaxinio c minimo foi 21°

no mez de Ahril. Tambem ali \emos que a maior variaeao que houve

em cada um dos mczes durante os dias foi 11" e o mesmo durante

as noitcs. Isto deve entender-se nos dias de todo o mcz e nas noites de

todo o mez, c nao cm um so dia, ou cm uma so noite.

A tabella de White (n.° 19) apresentando a media de cada dia, em
dias successwos por espaco de 16 mezes, rcsultado de trcs observances

por dia, mostra claranientc a pequena variacao que a temperatura laz

de dia para dia.

As mudancas na pressao baroinetrica, no vento e na chuva nao teem

sobre a temperatura uraa aceao tao extensa coino em outros climas.

Quando a pressao baroinetrica e mui baixa, ordinariamente o ceo enco-

brc-sc c sobrcvem cbuva; a temperatura n'esse caso descc alguns graos e

sobre tudo nao sobe tanlo na bora do dia em que os raios solarcs aque-

cem mais a atmospbera, porque nao podem entao atravessar as nuvens.

A variaeao thermometries n 'esses dias, ainda e mais pequena que nos

dias bons e claros. Quando cabe neve nas montanhas e ha vento Norte, a

temperatura descc bastante c scnte-se frio. Quando ha o lestc, a tempe-

ratura sobe alguns graos acima do ordinario, como vercmos; mas estes

dots aconteeimentos teem poucas vczes logar, e duram por poucos dias.

Ve-sc pelas differentes observances tbermometricas que tcrnos de-

baixo da nossa inspeeeao, que a maior temperatura a que se podc cstar su-

jeito no Funcbal a sombra e 80", e rarissimas vezes, fora do caso de
/este, cliega ate 85°. Esta temperatura oceorrc so nos mezes que vao de
Junho ate Outubro, mezes cm que os doentes deixam o Funcbal para vol-

taren! a sua patria, ou vao para o carapo, onde em maior altura acbam
uma temperatura mais i'resca; e esta mais alia temperatura so appareee
aiguns dias e algunias boras era cada dia. Kos meres em que os doentes

bahjiam o Funcbal. a Icnrperatura maior que ali se encontra e a do
7G° a 7 7".
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A temperatura mais baixa a que o docnte pode ali estar sujeito <
; a

de 50°, ou dc 52° do noitc ou de madrugada, na bora mais (Via du-

rante o inverno. Em 1 853, excepcionabnente, desceu a temperatura abaixo

de 50°, e uma vez chegou a 45°: tempera turas estas a que os docutcs

se nao expoem senao em casos muito extraordinarios. Pore'm a tempera-

tura que o doente acha desde as oito lioras da manha" ate as scis da tarde.

mesmo n 'esses mezes dc inverno oscilla cntre 58° e 72", sendo a me-

dia d'essa cstacao 62°,88.

As oonsideracocs que vem fcitas rcferem-se a temperatura exterior,

a sombra; e nccessario, porem, que digamos alguma eousa da tempera-

tura ao sol, e da forca da radiaeao solar. Scm entrarmos no cstudo ou

cxamc da lei que rcgula a intensidade da forca solar em relacao a lati-

tude dos clinias, e comtudo ccrto que a forca da radiaeao solar na Ilha da

Madeira, e mais particularmente no Sul da Ilha, no Funchal, e grande.

Posto que a bora do maior calor a sombra seja regularmcnte entre a uma

hora e as tres da tarde, a bora cm que a radiaeao solar e mais forte

nao e essa; c, ou seja porque as viracoes do mar e terra rcfrescam a essa

bora a atmosphera, ou porque algumas nuvens cntre o sol e a terra absor-

Arcm o calorico d'esta, impedem a passagem dos raios solarcs por mais

ou menos terrq)0, e dao logar a pcrdcr-se uma parte do calorico j;i absor-

vido pela terra, e ccrto que o tbermometro geralmcntc nao marca cntao

a maior forca solar, ainda mesmo que esteja preparado e disposto, como

para essa observarilo sc reqiier. A maior forca solar aprescnta-se ordina-

riamente das nove boras ate" as oiizc da manha; tempo em que o tber-

mometro convenientemente cxposto cbega a niarcar 170°. Era observa-

coes que fizemos cxpondo este instrumcnlo a toda a forca solar, por

largo espaco, junto ao tcrreno e abrigado, apenas o vimos subir a 136°.

Mas o Dr. Mason, fazendo sobre cste objecto urn estudo especial, collo-

cando o tbermometro nas condicocs acima refcridas, e cnvolvido em la

preta para que absorvesse a maior e reflectisse a rnenor quantidade possi-

vel de calorico, viu-o subir axjuclle mais alto grao na hora notada. Elle

calculou a forca da radiaeao solar para as ditt'erentes estaeoes, para os

diffcrentes mezes, e para todo o anno nas labellas que aprescntamos (n.
09 20

e21). D'onde se ve que esta forca solar e muito maior nos mezes qucn-

tes do que nos mezes frios, chegando a media maxima forca solar no mez

de Agosto a 65°,78, quando a media do ar a sombra, era 70", 93; e che-

gando a forca maxima do sol a 92", 5 no mez de Maio, quando a media

maxima do ar a sombra era 72",GO. Tambern se deve notar, que no

Funchal ainda que a differenca da temperatura de dia para dia em dias

successivos seja muito pequena, a differenca da fbr';a da radiaeao solar de
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dia para dia cm diss successive^, pode ser grande; assim como pode va-

riar muito no nicsmo dia.

Tudo isto ([ue diz respeito a radiacao solar nao altera notavelmente
a temperatura a sombra, e nao (em grande inconveniente para os doen-
les; nao so porque elles sc nao devem cxpor ao sol forte, mas tarnbem
porque ainda expondo-se a elle, a temperatura do ar livre passeando,
mesmo com forte radiacao solar, did'ere muito da que sc oblem junto
ao ebao em sitio abrigado, com urn (bermometro cxposto por muito
tempo ,i maior forca dos raios solares e preparado para esse (im. O Dr.
Mason fez algumas expericncias comparativas para eonbcecr a differenca

entre o grfto da temperatura obtida por este modo, e o grao da tempe-
ratura observado na mesma oceasiao com um tbormometro exposto a

toda a forca dos raios solares e pendurado ao ar livre sem abrigo, c aebou
que este tbcrmomctro se nao elevava muito acima da temperatura or-

dinaria a sombraf. Assim, cstando este a 73" e a temperatura do tbcr-

mometro preparado no ebao sendo 1 20", a temperatura do tbcrmomctro
suspenso ao ar livre mas cxposto aos raios do sol era 8.2": so ma is !)"

do que a temperatura atniospheriea a sombra, e menos 38" do que a

do tbcrmometro preparado. Em outras expericncias do mesmo genero que
consignor! cm uma tabclla da sua obra, o maior grao que obteve para

Ibermometro suspenso foi so 1
2" acima da temperatura do ar, a sombra.

Porem, ainda quando a differettga da temperatura que se pode ex-

perimenlar passando do sol para a sombra, e d'esla para o sol, passeando.

nao seja tilo grande como se poderia suppor, attenta a forca da radiacao

solar, d comtudo certo (pie os doentes devem prudimtemcnte cvitar

quanto possivel estas transicoes nao so na Ilba da Madeira, mas em loda

a. parte; e sobre tudo fugir dc estar parados ao sol por muito tempo, e

de passar depois para estar ]>arados a sombra. Em Londres a maior forca

do sol ebcga a 154", segundo as taboas de Darnell. No Fimebal a maior
forea absolute do sol e 170° e a media 1 lC°,.

r
> 1, e por conscguintc 46°,24

acima da media maxima annual a sombra, 70",30.

O Dr. Mason puljlieou uma tabclla (pie transcrcvemos (n.° 20).
em que se mostra qual seja a ni'.

:dia maxima Ibrca da radiacao solar, em
cada um dos mczes do anno, c qua! a maxima ibrca solar cm cada um
dos ditos mezes, coinparada com a media maxima temperatura do ar.

& em outra tabclla (n.° .21) ([ue ja citamos, elle publicou as mcsmas
indicacdes em relaeao ;is diversas estactlcs e a todo o anno.

O c{ue temos dito ate agora rel'ere-se a temperatura exterior mo
Fuhchal, agora exainiiian>mos quaes sao ali as condicdes da temperatura
interior. Esla parte foi ma is esquecida pelos observadores que se oecu-
j>aram da meteoi-ologia da Ilba da Madeira, mas e a mais cullivada

1.* CI.ASSE— T. J. I'. I. X
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peios curiosos; ella nSo tem a importances da primeira, mas o sou es-

tudo nao e para despresar. A temperatura interior esta sujeita a tantas

influencias que a podem modificar durante o dia c noite, que o sen es-

tudo e observacao nao sao Lao faceis como o da temperatura exterior.

A exposicao da casa, uma janella on porta aberta ou fechada, o numero

de pessoas que ali se demoram, as iuzes, etc., sao modilicadores pode-

rosos da temperatura interior, que convem ter cin vista para calcular a

sua graduacao. A proximidade da cosinba, o uso de fogao na sala, a

reuniao de mais pessoas a noite, formam algumas vezes uma tempera-

tura artificial periodica a que convem muito atlender para as observa-

nces. Entretanto examinando a temperatura interior das babitacoes no

Funchal tanlo quanto possivel fora d'cssas influencias que se podem re-

mover, acbamos, que a temperatura interior sofl're ainda muito menores

variacoes de dia para dia, de estacao para estacSo, de mez para mez, de

bora para hora, e entre dia e noite do qvic a temperatura exterior.

Assim vemos muitas vezes conservar-se a mesma temperatura todo o

dia e noite, ou variar somente urn grao e repetir-se isto mesmo por

muitos dias. A temperatura media annual interior e um pouco mais

alta do que a temperatura media annual exterior: segundo a observacao

de Mason a primeira e 68", 10 (labclla n." 24) e a segunda e G6°,95:

1°,21 de diffcrenea. A temperatura media interior nos diversos mezes

do anno, tambcm e mais alta do que a media exterior (tabclla n.° 25);

porem a maxima interior nao sobc tao alto, nem a minima interior desce

tao baixo como a exterior em muitos dias. O Dr. Mason e de todos os

observadores que temos citado o que mais se occupou da temperatura

interior, e as tabcllas que transcrevemos da sua obra tern bastantc in-

teresse (n.
os

17, 23, 24, 25 e 26), Resulta do estudo da temperatura

interior que ella e nao so mais igual e tem menores variacoes do que a

temperatura exterior, mas tambem que as temperaturas extremas intcrio-

res nao tocam nunca as maximas, ou as minimas da temperatura exterior.

No mesmo ediiicio as casas de diversas exposicoes tem divcrsa tem-

peratura interior, sendo mais alta a temperatura das casas voltadas ao

Sul e mais baixa a das rasas exposlas ao Norte; bavendo diflerenca

entre umas e outras de I" ate, 5" e mais. Esta diflerenca nao se conserva

sempre a mesma: durante a noite e principalmente na inadrugada as

duas graduacoes aproximam-se mais, mas sempre iicando alguma diffc-

renea, e sendo a da exposicao ao Sul a mais alta. A exposicao ao Nas-

eente e Poenle nao fazem grande difference em quanto a temperatura

media do dia, mas fazem-na no modo por que essa temperatura e dis-

tribuida; assim pela manba ate as onze boras, a casa exposta ao Nas-

ccntc tem uma temperatura superior a do Pocnte, e das tres boras da
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tarde por diante acontece o eontrario. A temperatura do Poente nao

chega ordinariamente na hora mais quente a temperatura do Nasecntc

tambern na bora mais quente. Ainda que a temperatura interior no

Funchal, mesmo no inverno, nao seja fria, entretanto acontece em al-

guns invernos, na exposicao do Norte, quando cabe neve nas montanhas,

e proximo a noite ou de madrugada, sentir-se algum frio, mesmo denlro

em casa; sensaciio que pode nao ser incommoda para os saos, mas que

e desagradavel e nociva para os doentes. N6s sabemos a susceptibilidade

que tern para sentir o irio os doentcs affectados das molestias de peito,

e tambern quanto desejam o lutne no inverno as pessoas que a isso estSo

coslumadas. Varias habitacocs no Funchal teem em alguma casa PogSo

ou diamine que poueas vezes serve, e alguns invernos nao chega a ter

uso; mas dias ba em que esse commodo e muito util eagradavel. Quando

durante o dia as janellas se eonservam abcrtas e o ar eircula livremente

as temperaturas exterior e interior aproximam-se muito, e as vezes

igualam'-se, mas sempre com tendencia a scguir as condicoes aeima no-

tadas, e a igualdade da-se por poueo tempo. A temperatura do quarto

do doente e uma das circumstancias mais importantes do sen tratamento

hygienico, e deve ser regulada pelo thermometro; porem no Funchal

essa temperatura propria para o doente pode obter-se com muita facili-

dade, e a maior parte das vezes e a condicao ordinaria da casa.

A igualdade da temperatura, e as suas pcquenas variaeoes nos dias,

mezes, estacoes e annos, tanto na temperatura exterior como na tempe-

ratura interior, constituem a meilior parte da exeellencia do clima da

Madeira, e que os outros paizes nSo possuem no mesmo grao, ainda

aquelles que mais aconsclbados sao para os padecimentos pidmonares.

Nao sera fora de proposito fazer sentir est a didcrenea que ha entre

o clima do Funchal e os outros aconsclbados para estes padecimentos,

na parte que diz respeilo a temperatura. Para isso juntamos as duas

tabellas n.
03 27 c 28, extrabidas, uma, da Metcorologia do professor

Dove, publicada no Report of the British association 1847, c na obra

de Harcourt sobre a Madeira, e a oulra da obra de White; as quaes

tabellas julgamos poderao bem esclarccer csta materia. Por cllas, com-

parando as me'dias dos mezes e das estacoes nos diflercntes paizes, nos

vemos a igualdade ou pequena variacao relativas da temperatura que so

encontra no Funcbal. Tambern nao acbamos um paiz em que a tempera-

tura no inverno sc conserve tao aha, conservaudo-se depois no verao

tao baixa. S. Christovao de West-Indias offerecc na vcrdade uma rnui

pequena variacao de temperatura de mez para mez, e so 5",50 entre o

verao c o inverno; mas o calor alii e' excessivo. Dos outros paizes apon-

tados na tabella n." 27 nao ha nenhum que offerega tSo pequena diflfe-
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renca entre o yerap c o inverno cooio o Funebal, 8°, 10. Nos mais cli-

mas a dilfcrenea vai de 10",4G ale 27",53. Em Niza c de 25s°,5,3. Em
Nappies 2(>",f)3. Em Roma 27°,5I. Esles tres paizes tern urn inverno

muito mats frio e urn verao muito mais quente do que Funchal. E
Malaga que eorneca hojc a acreditar-se pelo seu clima c temperatura,

aprescnta o mesmo inconveniente. A difference entre o mez mais quente

e o mais frio que no Funchal e 10°,80, nos outros paizes notados vai

de 13",7 7 ate 33°,50: em Niza e de 29",45, em Napoles e 30°,02: era

Roma 30",94: em Piza 33",50, e em Malaga 22",59.

Alguns paizes escolhidos e aeonsclhados para habilacao dos doentes

teem uma temperatura agradavel no verao, como Jersey, a ITha Braqca,

Pensancc, Underdid', Clifton, Pan; mas no inverno a temperatura anda

de 37" a 44". As cidades de Italia, ainda as mais acred itadas para o

dito fim, teem no inverno tempcraturas muito baixas, de 44" a 4 9"; e

depois no verao teem uma temperatura mais alta do que o Funchal,

chegando a media a mais de 74"; e mesmo em Niza a media do verao

e 71°,83, temperatura mais alta do que a media da mesma eslaeao no

Funchal; e a temperatura do vcrao no Funchal ja cm alguns dias e air

gumas horas do dia sc rcpula mtinos propria para os doentes, apesar

das nuvens e brisas que a modifieam. professor Hccr de Zurich que

esteve na Madeira no anno de 1851, por causa da sua saudc, fallando

da temperatura do Funchal em urn escripto que ja mencionamos, diz o

seguinte: «No Funchal a temperatura no mez mais frio so desce 8" C.

«abaixo da temperatura do mez mais quente, em quanto em Zurich esta

"differenca e de 22°,7 C. Calculando a temperatura desde Novcmbro
«ate Marco no Funchal, acha-se a media d'estes mezes ser 16",2 C. e a

'itempcratura dos cinco mezes que vao de Maio a Selcmbro cm Zurich

«6 10°,3 C; logo a temperatura de Novcmbro ate Marco na Madeira e

«a mesma que a de Maio ate Sctcmbro em Zurich. Os mezes dc verao

«na Madeira sao naturalmente mais quentes do que em Zurich, mas
«nao conscrvam a mesma proporcao, por(juc a media dos tres mezes na

"Madeira e 20°, 1 C. , c em Zurich 18",1 C. O mez mais quente na

"Madeira e so 3" C. acima do mez mais quente em Zurich. Comparand©
«a Madeira com aigum dos outros climas meridionacs, acha-se que os

«mezcs do inverno sao ali mais quentes 1° ou 2° G. do que no Cairo,

«em quanto os mezes dc verao sao 2" ou 6° C. mais frescos.

»

Uma das grandes vantagens do clima do Funchal, em (jut; tern

uma decidida superioridadc sobre os outros, <; que so nao podc deduzir

das tabcllas juntas e a pequena variacao da temperatura durante o dia,

entre o dia e a noite, c entre os dias successivos. Em quanto ali a va-

riacao do dia e 4° a 10° e entre a maxima do dia e a minima da noite
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e ()" a 12°, poucas vezes mais, e muito extraordinariamente ate 19°; nos

outros paizes e frequente ver a, temperature variar entre a maxima do

dia e a minima da node do 20° a 30°; o as vezes mesmo durante o dia

desde as sois horas da manba ate as seis da tardc variar aid 20".

Funchal aprcsenta ainda o grande commodo dc se poder encontrar a

mcia millia ale unia do passcio a tcmperatura que so deseja, o habi la-

coos promptas e proprias para rcceber doentes: o quo poucos paizes apre-

sentam com tanta profusSo e varicdade.

Julgamos quo todas as vezes que so pretender uma temperatura

igual ou com pequenas variaeoos, uao fria dc inverno, ncm muito qucnte

de vcrao, o com todas as coudicocs dc salubridade, o Funchal c seus

arrcdores preencherao conipletamento esla radicacao; c ha quem pense

que a mudanca, durante o verao para o canipo, e cm alguns casos para

o jiaiz dos docntcs ton mais dc uma ulilidade; pois nao so ellcs passam

para uma tcmperatura mais adequada a estaeao; mas tambem reccbem
a imprcssao produzida pcla mudanca, que na opiniao de muitos tern

um edeito salutar, que depois se renova na volte para o Funchal.

N.° 6.

OBSERVANCES 1)0 DR. HliBUHDlsN, CONTEND^ AS MEM.VS, MAXIMAS E MIMMAS DE CADA MKZ,

COLHIDAS HA MAIS ))E CM SECULO NO FUNCHAL,

MEZES

1749 17!>0

W&OUk MAXIMA MINIMA MfcMA MAXIMA MINIMA

Janeiro. . 61 68 62
Fevereiro 63,8 67 61
Marco. . . 64,66 70 61 66,5 71 61

Abril... . 66,7 68 64 66,45 68 65

Maio 66,53 69 65 66,25 68 65

JiidIio. . . 68,75 72 64 69.06 72 68
Jullto . . . 74,58 75 72 73 75 71

Agosto . . 73,07 77 74 75,4 78 72
Setembro 76,5.'! 78 72 74,93 77 72
Onluhro . 72,2 77 68 73,87 77 70
iN'ovonbro 68,6 73 67 70,825 76 67
Dezembro 64,9 68 62 66,27 64 64

Nos aniios do 1751, 1752 e 1753 ha muito pouca dillercnca d'eslcs;

tirando a media acha-se 68°,9 18. A maior variacao tliermometrica Foi

20°: isto e, do (50" a 80"; mas devo-se observar que 80" so so apresen-
tarana uma vcz durante o teste; l'ora d'isso nunea o thermometro subiu
acima de 78".
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n:,7.

TADELLA DE ItlCARDO KIRWAN, EXTRAHIDA DA TEMPERATURA DAS DIFFERENTES LATITUDES.

OHSERVAgOES DE QUATRO ANNOS NO FUNCHAL. TEMPERATURA MEDIA DOS MEZES.

64,18

64,3

Marco 63,5

65,5Abrii

Maio 66,53
Junho 69,74

Julho 73,45

Agosto 75,02

Setcmbro 75,76

72,5

Novcmbro ' 69,8

Dezembro • 65

Sendo a media annual 68°,77. Kirwan diz que a tcmperatura me-

dia para a latitude de 32°, e f)9°,l ; o que nao diftere muito do que deu a

observacao de quatro annos.

N/8.

TABELLA EXTRAHIDA DAS OBSERVAgoES METEOROLOGICAS DO DR. GOURLAY, DESDE 1798 ATE 1802.

o
a

©

i O d o
O
I

a o
H

a

i

o
a
P

a
M
1

H

i

<
> a 1

<
3
i

m
9

O
a
« 5

H
p
O

O
H
H
a

O

I Maxima .... 70 70 68 71 80 74 77 80 81 80 73 73

1798 60 56 54 58 60 62 66 70 68 65 59 62

(Media 65 60 60 60 65 67 70 74 74 71 65 65

( Maxima .... 68 72 68 67 70 71 77 81 82 80 76 66

1799 . . ( Minima 55 58 55 54 59 60 71 69 71 64 61 54

I Media 60 67 62 61 63 64 73 75 76 72 63 59

( Maxima .... 65 65 67 67 70 72 76 77 77 76 71 64

1800. 55 55 53 56 58 62 65 66 66 60 58 57

(Media 59 59 60 60 62 66 70 68 69 67 63 60

|
Maxima .... 67 65 71 67 67 73 75 79 77 76 72 70

1801 . . ]
Minima 52 52 56 S3 52 60 66 67 68 64 61 58

58 58 62 60 62 66 69 74 72 72 65

70

62

63
f Maxima .... 65 67 72 67 69 70 73 80 84 76

1802 . .
]
Minima 51 54 55 54 56 61 64 68 70 66 60 52

f

(Media 58 60 59 61 62 65
|

69 73 75 69 65 57
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Aprovcitamos so cinco annos das observacoes thermometricas do Dr.

Gourlay, porque nao fazem differenca scnsivel dos outros annos, e pare-

ceu-nos baslanlc para o nosso fim. Tambem diremos que o seu exame

nao nos deixou muito tranquillos sobre a sua completa e minuciosa exa-

ctidao.

N." 9.

HESUMO DAS OBSERVACOES THERMOMETltlCAR DO DR. HEINEKEN FE1TAS NO FBNCHAt

EM 1826, 89 PES Af.IMA DO MAD.

IJfUO MAXIMA MINIMA MEDIA

Janeiro

Fevcreiro

Abril

69

68
69

72
69

73
76

82
84
77
72
68

o

50

31

51

55

55
58

63
65
64

58
52
52

59,9

58,8

61,3
62,8

63,2

65,8

67,5

72,9

73,1

62,5

62,8

60,8

IIESULTADO NO ANNO DE 1826.

Maxima 84°

Minima 50°

Media ()4",3

IlEStH.TADO DE TRES ANNOS DESDE JANEIRO DE 1824

ATE DEZEMBRO DE 1826.

Maxima 85"

Minima 50°

Differenca 35°
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n: \ o.

OBSERVACOES DO DR. MASON. SANTA tUZIA. FUNCHAE. TEMI'ERATCRA EXTERIOR.

1854

18."5!5

MEDIA

MAXIMA

MEDIA

MEVIMA

MEDIA

DlFFE-

IIF.NCA

NO MEZ

MAIOU

DIFFE-

HES^A

Janeiro. .

.

Fcvcreiro .

Marco. . .

.

Abril ....

Main
Junho ....

Juiho ....

Agosto . .

.

Setcmbro .

Outubro .

.

Novo in hro

Dezembro

.

60,24

61,12
63. '< 3

65,39

67,97

64,44
71,68

72,78
72,16

69, 49

6S,4S
64,25

63,23

64,75
68,39

70,40

72,60

73,16

75,06

76,93

76,00

73,06
68,70
66,80

57,26

57,50

58,48

60,33

63,35

65,73

68.29

68,64
68,32

65,93
62,20

61,71

5,97

7,25

9,81

10,13

9,25

7,43

.6,77

.8,29

7,68

7,13
6,50

5,09

65

69

71

75

77,5

80

80
80

79
77
73
72

55

55

53,

58

61

63

66

66

66
62

57
55

10

14

17,5

17

16,5

17

14

14

13

IS

16

17

n: \ \

.

OBSKRVAcfiKS DO DR. MASON, M03TRANBO A MAXIMA E MINIMA 110 DIA E NOITE, E A DIFFERENCE

NOS DIFFERENTES MEZEB 1:0 ANNO. TEMI'ERATIJRA EXTERIOR.

1834 E 185IJ
MAXIMA

DO DIA

HINTMA
HO HIA

MAXIMA

DA JVOITJE

MINIMA

HA TVOITE

niri'K-

ItEiV^A

Janeiro 65 59
o

6 61
O

55 6

69 60 9 62 55 7

71

75
61

67
10
8

60
64

53,5

58
6,5

6Abril

77,5

80

67
68

10,5

12

67
69

61

63

6

6

80 72 8 72 66 6

80 74 6 72,5 66 6,5
79 72 7 72,5 66 6,5
77 68 9 09 62 7

Novcmbro 73 64 9 ' 66 57 9

72 64 8 65 55 1,0

80 59 21 72,5 55 17,5
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N." 12.

TABELLA EXTRAHIDA DAS OBSEBVACOES DE YOUNG, FEITAS NOS 1LHEOS, 100 PES ACIMA DO MAR,

MEDIA nos MEZE8. THERMOMETRO EXTERIOR.

1848— Oulubro. . ..
,

70
» — Novembro.. .

.

67
» — Dezembro, . . . 67

1849— Janeiro 64
» — Fevereiro. . . . 6S

63

» — Abri]
,

64
» —Maio ........ 67

Ale 18 <Ie Junho .... 69

N." M

TABEIXA EXTRAHIDA DAS OBSERVACOES METEOROLOGICAS I)E MAC EDEN, FEITAS NO HOTEL

DE HOIAOWAT, CAMINHO no MEIO, FI!NCHAL,280 PES ACIMA DO MAR.

TIIKRMOM F.TR EXTUR TOR .

1848
B

1849

MEDIA
media

MAXIMA

MEDIA

MINIMA

MEDI

A

DIITE-

ltENfA

DO ME/

MAXIMA MINIMA

MAIOR

DIFFE-

HEN$A

Dezembro 63,7 67,0 60,4 6,6 70,5 63,?) 7,5
Janeiro. . 61,7 67,0 56,6 10,4 70,5 53,0 17,5
Fevereiro 62,5 68,2 56,8 11,4 73,0 53,0 20,0
Mar<jo. . . 63,3 69,0 57,2 11,8 75,0 52,5 22,5
Ahril. .. . 62,3 67,6 57,4 10,2 74,0 54,5 19,5
Main. . . . 65,3 70,7 59,9 10,8 78,0 54,0 24,0



N. 4.

TABELLA EXTRAHIDA DAS OBSEKYACOES DE ROBERTO WHITE, MOSTRANDO A lEMPERATCRA MAIS ALTA, MAIS BAIXA E MEDIA DE CADA MSZ

AS HOBAS IXDICADAS, SEM LESTE. MADEIRA 1850 A 1851.

-J

Q

<
<

t/3

1850 e 1831 OITO HORAS DA MANHA DDAS HORAS DA TARDE SEIS HORAS DA TARDE DEZ HORAS DA TARDE

1

i
5

LO<iAB

DA

OBSERYACAO

MEZES
MAIS

ALTA

MAIS

BAIXA
MEDIA

MAIS

ALTA

MAIS

BAIXA
MEDIA

MAIS

ALTA

MAIS

BAIXA
MEDIA

MAIS

ALTA

MAIS
) MEDIA

BAIXA
i

64,0
66.0

67,5

69,0

70,0

68,0

72,0
72.0

72,5
73.0

68,5

65,0

Media,.

63,0

61,0

65,0

66,5

54.0

55,5

59,0
57,0

64,0

64,0

67,0

67,0

65,0
64,0

61,0

56,0

do anno

55.5

54,0

56,5

58,0

O

58,72

,60,73

62,00

65,00
66.30

66.38

69,32

69,50
69,08

68,77
63,93

60,37

65,00

70,0

72,0

73,0

75,0

75,0

71,0

74,0

74,5

76.5

76,5

74^0

70,5

61,0

65,0

64,0

68,0

68,5

67,0

67,5
67.0

67,0
68,0

67.0

60,0

66.13

66,89
67,54
71,31
71.77

68,78
71,45
71.92
72.36

72,74
70,16
65,67

64,0

68,5

69,5

71,0

74,0

68,0

72,0

69,5

71,0

74,5

72,0

67,0

58,0
58.0

62,0
61.0

67,0
62.0

65.5

65.5

66,0

65,0
64,0

58.0

61,69

63,68
64,35

68,75
70,22

65,38

68,69
68,19
68.60
70,24

66,46

62,38

66,55

60,0

63,0
64.0

66,0

70,0

67,0

69,0

68,5
69.0

72,5

66,0
07.5

53,0

55,0
~56.0

61.0

60,5

63,0

65,0

66,0

62,0

63,0
61.0

56.0

57,46
58.37

59,67
64,56

65,20
64,33

66,98

67,22
66,78
67.51

63,71

63.49

4

3

7

/ Punchal

j

[
Machico

> Funcluil

> Funchal

s

69,72 ^ 63,49

59,90
57,50
61,27

63,15

70,0

69,5
71.0

74,0

63,0

61,0

61,5

60,5

66,21
63,98
66,74
68,73

65,0
64.0

67,0

67,0

59.0

53,0

58,0

60,5

|
62,24
59,46

62,71
64,73

63,0
60.5

62J5

56.0

53.0

55.0

59,38
57,01

58,96
61,4865,5 [ 56.0
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TABKELA MOSTKAMIO A MAIS ALTA E A MAIS BAIXA TEMPEHATUBA DURANTE O DIA E A NOITE,

PARA CADA MEZ COM A MEDIA MAXIMA DO PIA, MEDIA MINIMA DA NOITE, E A DIFFERENCE,

TIRADA DAS 0B8ERVAC&ES DI ARIAS DK RQBBRTO WHITE.

J8J.0

A

1881

Tl 1 HUMOMETROGR Al'IIO

1>IA NOlTfi

MEDIA

I>AMl'.lHA illl'.IHl

MEZES
MAIS MAIS MAXIMA MAIS MAIS BflNISty

VARIA?l0

ALTA 11A1XA 1)1) AITA BAIXA DA NO ME7,

DIA NOITE

Janeiro . . 70,0 63,0 66,76 59,0 51,0 55,25 11,51

Fe?ereiEo 72,0 65,0 67,08 59,0 53.0 55,20 11,88
Marco . . . 74,0 63,0 68,66 60,5 52,5 56,60 12,06
Abril. . . . 76,5 69,0 73,00 64,5 55,5 60,00 13,00
Mnio .... 77,0 69,5 73,00 66,0 56,5 61,67 11,33
Junho . . . 72,5 68,0 69,93 65,0 60,0 62,45 7,48
Julho. . . : 75,0 69,0 72,32 68,0 61,0 65,71 6,61
Agosto . .

.

76,0 70,0 73,26 67,5 64,0 66,32 6,94
Selembro

.

78,0 69,5 73,33 67,5 63,0 65,16 8,17
Outubro :

.

78,0 69,5 74,61 70,0 61,0 64,56 10,05
Novembro 74,5 69.0 70,08 64,0 58,5 61,03 9,95
Dezcmbro

,

Janeiro . .

71,5

70,0

63,5

64,5

66,58 65,5

60,0

54,5

51,0

58,45 8,13

70,79 61,03 9,77

67,59 56,46 11,12
Fevereiro 69.5 58,0 64,89 58,5 52,0 54,18 10,71
Marco . . . 71,0 63,0 67,60 60,5 51,5 55,35 12,25
Abril 74,0 65,5 69,55 65,0 53,0 58,81 10,74
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N/ -1 6.

TABKLLA DO DR. MASOK. MOSTKANDO A DIFFERENC-A DA TEHPERATURA MEDIA EXTERIOR DAS ESTATES KNTRE SI, II DOS ! I ERSOS MEZES
DO ANNO ENTRE SI— S. LUZU FUNCHAL— 1834—i835.

•
. c 5 2 u DIFFEREXCA. SUCCESSIVE

— «-- .i —

B

v m

5 «

s
DAS ESTACOES DIFFEREXCA SLCCESSl^A DOS MEZES

• « o s. , I ,

1
H

"l

JB
•

s £ «
-a .2

O c g

X'

o to a ^

1 = a """ § E Z S s
1 £

li
»5 §

O

o

fa i <
-2 3

9

D

8 c

< ~
1 J
3C

""

c c

£J=

c r

c
S |

a =

06,95 9,43 12,54 2,09 3,72 5,71 2,00 7,43 0,88 2,31 1,96 2,58 i,i7 2,94 1,10 0,62 2,67 4,05 1,20 4,01

n: it.

TaBEILI DO DR. MASON, MOSTRANDO O MESMO QUE A ANTECBDENTE PARA A 1EMPERATCHA INTERIOR E A D1FFERKNCA DAS Dt'AS TEJIPERA I IRAS
MEDIAS EXTERIOR E INTERIOR A TODOS OS RESPEITOS S. LUZlA Fl N'CHAt— 1834 1835.

[2

a. |

£ .2 £

a "£ £
s A

151 K -,

is S.^
5 a">

5 8 §
S |

niFFEREXC.V SUGGEST*

DAS ESTACOES DIFFEREXCA SUCCESSIVE DOS MEZES

e a

1*
1 |

.=; 5

T to

o

t I'

JN at
<

O D

.5 R
"1 °

c
c £ O j;

1 i

£ £
— -5'

| p
s o 1""

c o
c g

1

1

I 5

J o
£ 'S

68,16 10,50 13.52 2,25 4.24 6,36 3,71 7,33 0,89 3,40 1,23 2,49 1,88 3,31 0,32 0,74 3,41 4,42 0,75 4,20

* 1,21

+
1,07

+
0,98
4_

0,16

+
0,52

+
0,65 1,71 0,10 0,01

+
1,09 0,73

+ —
0,09 0.41

+
1,07
4-

0,78:0,12 0,74

+
0,38
4-

0,45 19

Dtffarenpi h to4os os respeitot entre a lemprratura e^lerior einleri



DAS SC1ENCIAS DE LISIX)A. 1." CLASSE.

n: is.

IABEI.LA MOSTKANDO A V AlUAgAO TIJEUMOMETIUCA DIARIA POll KSI'AgO DE 16 MEZES. OBSERVANCES

FEITAS AS 8 HOKAS DA MANHA, AS 2 E () I)A TARDE, NA MADEIRA, l'OK WHITE 18S0 A 1 851 .

FUMUIAI- BAOHICQ KllMCIlAL

1 1 1

o
-a

"-5
a 60

"i

O

o

a

o

"a
o

1 8,0 5,0 5,5 3.0 9,0 4,0 1,0 4,5 6,0 3,0 4,0 3,0 6,0 2,0 4,0 6,0

2 9,0 5,11 4,0 6,0 1,0 5,0 3,5 3,5 2,5 4,0 0,5 6,5 3,5 6.0 8,5 5,0

3 7,0 5,0 3,0 6,,6 4,0 7,0 4,0 4,5 3,5 4,5 7,5 0,5 7,5 10,0 5,0 5,0

4 6,0 5,0 0,0 3,0 7,0 4,5 i.O 4,5 4,5 2,0 4,0 6,0 7,0 9,0 3,5 5,0

5 10,0 5,0 5,0 4,0 7,0 4,0 5,0 4,0 3,5 5,0 3,5 7,0 7,0 9,5 6,6 5,0

fi 10,0 11,0 5,5 0,5 7,5 2,5 3,0 2.5 4,5 4.0 7,0 1,0 6,0 8,0 4.0 5,0

7 10,5 8,0 6,0 0,5 9,5 3,5 4,5 4.5 4,0 5,0 5,5 3,0 5,5 9,5 6.0 8,5

8 0,0 10,5 9,0 9,0 5,0 4,0 4,0 3,5 5,5 2,0 8,0 5,0 8,0 7,5 5,5 6,5

!) li II 6,0 0,0 3,5 5,0 3,5 3,0 5,0 4,5 3,5 4,5 1,0 7,0 8,0 8,0 8,0

Ill 10,0 4,0 8,0 0,0 9,0 4,0 3,0 6,0 7,0 8.0 4,0 9,0 5,5 9,5 6,5 9,0

II 10,0 5,0 4,5 11,0 8,5 5,5 2,0 5.0 5,0 8,0 3,5 8,0 9,0 7,0 5,5 4,0

12 8,0 7,0 3,5 5,0 0,0 4,0 2,0 4,5 4,0 2,5 7,0 4,0 6,0 5,0 6,5 7,0

13 5,0 5,0 7,0 5,5 5,0 4.0 2,0 2,5 5,5 4,0 4,5 7,0 7,0 5,0 3.0 5,5

U 7,0 8,0 3,0 7,5 6,5 5,0 4,0 3,0 4,5 2,5 8,0 9,0 3.0 6,5 5,5 6.5

15 9,0 0,0 9,0 5,0 8,5 3,0 2,5 3,0 6,5 3,5 3,5 9,0 7.0 8,0 o,-o 7,5

IK 6,0 5 ,

5

5,5 1,5 2.0 1,0 1,8 4,0 3,5 1,5 9,0 5)5 6,0 3,0 3.0 7,0

17 7.0 2.5 4,5 6,5 4.5 3,5 1,5 3,0 6,0 6,5 9,5 4,5 4.0 2,5 5,0 5,0

18 8,0 6,0 3,0 9,0 4,0 2,0 1.0 5,5 4,5 3,5 9,0 6,0 7,5 7,5 3,5 8,0

in 7,0 8,5 0,5 8,5 4,0 2,5 4.0 4,0 4.5 5,0 9,0 4,0 3,0 8,0 5,0 6,0

20 7,0 5,0 6,0 7,5 4,5 3,0 3,0 5,0 1,5 5,0 8,0 7,5 3,5 7.5 5,0 5,0

21 9,0 7,5 7,0 0,0 3,5 4.0 3,0 4,0 3,5 5,5 6,0 4,0 6,0 6,0 4,5 6,0

22 7,5 6,0 6,0 8,0 5,5 3,5 1,5 5,5 5,5 5,0 7,5 4,0 6,5 9.0 9,6 3.5

23 6,0 3,0 0,0 10,0 5,0 4,0 3,0 2,0 5,0 4,5 0.0 3,5 8,5 5,5 3,0 4,0

24 4,0 1,0 6,0 7,0 4,5 2,5 2,0 3,5 4,0 4,5 7,5 3,5 8,0 9.5 6,0 2.5

25 3,0 2,0 4,0 0,0 9,0 2,0 2,0 3,0 5,0 4,5 0,5 4,0 6,5 6,0 4,5 4,5

86 5,0 6,0 6,0 5,0 4,0 2,5 3,0 6,0 4,0 1,5 5,0 5,5 8,0 5,5 8,0 7,0

21 5,0 (i.O (i,0 10,0 3,0 2,5 2,5 5,0 2,0 2,0 5,0 9,0 9,0 7,5 8,0 3,0

28 7,0 5,5 5,5 0,0 4,0 2,5 3,5 3,5 2,0 1,5 6,0 4,0 7,0 9,5 8,0 6,0

89 5,5 5,0 2,5 4,0 3,5 3,5 3,5 2,5 3,5 8,5 9,5 5,0 6.5 2,5

30 7,0 5,0 8,0 4,0 3,5 3,0 4,0 3,5 6,5 5,5 8,5 5,5 6,6 5 ,

5

31 6,0 (1,0 6,0 3,5 2,5 6,5 4,5 7,0 4,0

Media 7,08 5,71 5,67 (1,31 5.18 3,54 2.87 4,01 4,23 4,14 0,30 5,56 6,33 7,01 5,58 5,63



46 MEMORIAS DA ACADEMIA REAL

i\; 10.

OBSERVANCES THERMOMETKICA8 EXTRAHIUAS DA OMiA DE ROBERTO WHITE,

M06TJUNDO A TEMPEUATURA MEDIA DE CADA DIA, DURANTE DEZESEIS MEZES, POR OBSERVANCES

FEITAS AS 8 HOBAS DA MANII.i, AS 2 E 6 DA TAUDE.

1856

VDnCHAt MAOIKCO romcsAL

a

1851

!* £

o
.2

m

.8 o
o

Ja
B

I

o

'1
g

a

o
c

c

1 60,7 62,:; 65.5 67,0 70,0 66,7 67,2 70,5 70,3 74,0 08,3 60,0 62,2 59,7 62,7 66,7
2 59,3 63,3 66.3 05,7 09,7 60, S 67,6 70,2 09,3 72,3 07,8 06,5 61,2 55,:i 63,5 64,3

3 57,7 62,7 6 '1,3 67,3 70,8 61,0 08,0 71,3 70,2 73,7 67,7 64,5 01,8 58,8 59, % 63,8

4 61,0 62,7 64,0 68,3 69,3 65,6 08,5 71,2 70,3 74,3 60,7 63,7 65,7 59,8 39,3 66,7

5 62,7 62,7 62,0 69,9 69,7 06,0 70,3 70,5 71,5 72,0 67,8 64,7 62,2 01,2 59,7 05,0

G 62,3 62,2 6 '1,2 07,8 69,2 66,5 09,0 71,2 72,2 72,3 68,0 65,6 64,3 58,7 61,7 64,0

7 60,8 60,3 64,$ 67,0 68,2 66,5 68,5 69,7 72,0 72,0 71,4 65,6 (,..,:. 61,2 63,0 64,0

9 61,7 61,8 64,7 07,7 67. il 67,3 68,3 69,5 73,2 73,5 69,5 66,3 03,7 60,8 64,2 03,8

9 61,5 61,7 64,7 69,5 66,7 66,8 07,0 70,0 72,8 73,0 67,5 61,3 60,8 59,7 62,5 01,3

10 60,5 62,3 63,2 68,0 69,7 66,7 67,0 70,7 71,8 72,0 67,8 62,7 62,2 62,0 64,8 62,3

11 61,1 63,3 64,3 65,1 70,2 64,8 68,2 70,7 71,5 70,0 67,8 63,7 01,3 60,3 63,3 03,5

12 61,3 63,3 61,2 65,3 71,7 66,7 68,6 70,0 69,2 69,3 67,7 63,0 63,0 59,5 65,2 05,0

13 63,7 62.0 64,3 65,8 71,3 66,5 69,3 68,8 70,7 71,8 66,5 61,7 61,0 60,3 61,3 61,5

14 63,5 62,7 65,2 68,2 71,5 60,7 71,6 69,2 72,2 72,3 66,0 63,6 63,7 59,0 63,8 64,5

15 63,3 62,3 64,7 08,5 71,8 66,3 70,2 70,0 69,3 72,2 60,5 02,0 63,3 61,0 63,3 66,7

16 62,7 65,2 64,8 68,8 69,6 65,7 69,8 69,7 70,8 73,0 66,0 01,5 63,8 00,7 62,0 67,3

17 65,7 66,7 62,8 67,2 67,8 66,2 70,8 69,0 70,7 73,0 66,0 01,5 64,0 59,3 61,3 68,0

18 61,5 64,7 65,0 69,0 67,3 65,8 72,0 71,0 69,7 69,8 65,8 62,3 64,5 60.5 61,0 68,1

19 63,2 6'i ,2 63,8 69,5 67,3 66,7 71,6 70,3 68,7 70,0 65,8 61,3 61,3 62,0 6.3,5 67,0

20 63.7 65,7 66,0 68,5 67,5 07,3 71.5 70,3 68,5 70,8 66,7 62,8 62,2 61,3 63,8 67,3

21 63,3 64,8 64,3 68,5 67,2 68,3 72,0 70, :i 07,5 71.0 60,5 62,0 63,5 61,0 63,2 06,2

22 64 .2 70,0 61,7 68,6 66,8 08,0 72,5 67,8 08,2 67,7 65,3 62,7 62,0 38,3 65,8 67,3

23 62,7 72.7 65,0 70,3 67,2 67,7 71,3 67,7 09,2 67,2 66,3 62,2 59,7 60,5 66,3 67,3

24 64,0 72,3 66.0 69,0 69,3 66,2 70,8 69,5 69,8 07,5 67,0 60,2 60,3 60,5 07,0 67,3

25 64,6 72,7 6S,fl 69,7 71,7 07,0 71,6 69,7 08,0 08,8 65,8 58,0 61,2 61,0 64,8 67,2

20 62,8 68,7 64,7 69,7 69,3 67,2 70,3 70,8 07,7 00,5 64,3 61,2 62,8 01,0 65,0 65,8

27 62,5 68,2. 65,2 70,3 69,2 67,8 71,0 77,3 07,7 07,0 66,3 62,3 64,5 02,5 62,7 61

28 60,3 67,0 65,2 71,7 69,7 67,5 09,6 77.8 67,8 60,5 66,3 62,3 64,7 04,5 66,3 63,3

29 61,8 64,7 69,8 71,2 08,r, 69,(1 78,8 69,7 60,2 03,3 61 ,5 03.0 60,0 05,7

30 61,4 67,0 69,7 72,7 08,5 69,8 70,0 69,8 69,3 65,2 61,2 62,5 66,2 06,3

31 62,2 68,3 71,0 70,3 08,8 69,0 62,0 62,5 66,3

Media 62,18 64,94 64,63 68,35
|

09,43 66,84 69,82 70,7.1 70,01 70,58 06,85 62,80 62,78 60,31 63,57 65,54

A tempcratura mddia de Fevereiro de 1850 e augmentada de 1°,0S

por quatro dias de teste, e a de Agosto de 0°,84 por 3 dias de teste.



DAS SCI FACIAS DE LJSBOA. 1/ CLASSE. 't i

n: 20.

TABEtXA MOSTRANDO A MEDIA MAXIMA TEMI'ERATIJRA DO AH, COM A MEDIA MAXIMA E MAXIMA FOB?*

1>0 SOL, NOS DIYKRSOS MEZES DO ANNO, KXTHAHIHA DA OBRA DO DH. MASON.

San la. Luzia—Funchal

1834—188S

Media
maxima
do ar

Media
maxima

da radiafSo

solar

Maxima
for$a

da radiac&O

solar

63,23
64,74
68,39

70,46

72,60
73,16

75,60

76,93

70,00
73,06

68,70
66,80

22,51

34,50

48,49

50,20

53,17

52,08

55,45

65,78

54,65

38,44

46,90 ;

32,71

55

51

71

87

92,5

90
72
82

77
62
73
53

Fevereiro

Ahril

Julho

Outubro

, ,„

N." 2\

TtBEIAA M0STBAND0' A MEDIA MAXIMA TKMPERATURA DO AR COM A MEDIA MAXIMA G MAXIMA LOKCA

DO SOL NAS DIVKB8A8 ESTACOES, E EM TODO ANNO, EXTKAHIDA DA OBRA DO DK. MASON',

Santa Luzia— Finic.h.i]

1834—1888
Inverno Prlmavera Verjto Qutono Anno

Media maxima do ar
- - '

64,92 70,48 75,23 70,58 70,30

M i'd ia maxima da ra-

diaeao solar .... 29,90 / 50,62 57.77 46,66 46,24

Maxima f'orca do sol 53,00 83,50 81,00 70,00 71,87

-

Esta graduaeuo da f'orra solar entende-se acima da temporal ura do

ar, ou sommada com ella.



48 MEMOIUAS DA ACADEMIA REAL

N.° 22.

TABEiXA DO DR. MASON, MOSTBANDO A MEDIA MAXIMA, B A MEDIA MINIMA TEMPERATURA DO DIA

E DA NOITE, E AS DIFFKRENCAS ENTRE SI, E A DlFFERENgA ENTRE A MEDIA MAXIMA DO DIA,

E MEDIA MIMMA DA NOITE PARA AS DIFFERENTES ESTATES, E PARA TODO ANNO.

THEHMOMKTRO EXTERIOR SANTA I.UZIA FUNCHAt,.

& ~J
-a i

'I
15

«

1834 a 1S35
.1

o
'y-

a id
ill

E
n

J a
-5 '3 ,3 "5

i|

a
(S .2 n "3

i5
^

Invorno.

.

68,66 fii',00 7, 66 6a, 66 55,00 7, 66 13,66

Primavera 74,50 65,00 9,50 63,66 57,50 6,16 17,00

Verao. .

.

80,00 71,33 8,67 71,16 65,00 6,16 15,00

On ton o .

.

76,33 68,00 8,33 69,16 61,66 7,50 14,67

Anno .... 74,87 66,33 8,54 66,66 59,79 6,87 15,08

N." 25.

TAEELIA DO DR. MASON, MO^TRANDO O MESMO QUE A ANTECEDENTS!, MAS PARA A TEMPERATL'KA

INTERIOR SEM HAVER LUME NA CASA DA OBSEBVAClO— S. LUZIA FIJNCHAL.

.3
"3 -S" '§''*

a 3

.1 I

ra
° E

1.834 a 1835

8

.1
5
3 g

1 1
3.

5 « s
5.1 a

« g « £ n 2i E 2 § B .
ffl •8 a T3 o

^1 a sa to to M .t=

s a Q s a ft Q« a g

O
.

f> O

Invcrno .

.

68,00 61,33 6,67 63,16 58,00 5,16 10,00

Primavera 72,00 65,00 7,00 67,16 61,33 5,83 10,67

Verao. . .

.

78,33 71,00 7,33 75,33 69,00 6,33 9,33

Outono. .

.

75,33 68,00 7,33 71,66 65,33 6,33 10,00

Anno .... 73,41 66,33 7,08 69,32 63,41 5,91 10,00



DAS SCIENCIAS DE L1SB0A. I.
8 CLASSE. 49

N.' 24.

TABELLA DO DR. MASON, MOSTRANDO A TEMPERATUBA MEDIA EXTERIOR B A TEMPERATURA MEDIA

INTERIOR PARA AS 1)11 KKItENTES ESTATES, E PARA TODO O ANNO, E A DIFFERENCA

ENTRE UMA E OUTRA— S. LHZIA—FUNCHAL.

18:54—1835
Media

exterior

Media
interior

Different

61,87
65,5!)

71,30

69,30

62,64
66,88
73, If.

69, 97

0,77

1,29

1,84
0,67

Primavera

Outono

6 (?, 05 68,16 1,21

N." 25.

TABULA HO DR. MASON, MOSTRANDO A TEMPERATURA INTERIOR, SEM LESTE.

S. J.UZIA— FUNCHAL.

Maior
Media Media Diffe- Maxima Minima

Diffe-

renca
1834—1835 Media

maxima minima renca do (lia danoite

Janeiro. .

.

60,94 62,48 89,41 3°,07 65 57 8

Fcvcrciro. 61,83 63,75 59,92 3,83 67 57 10

Marrn . .. 63,73 65,70 61,76 3,94 71 57 14

Abril .... 66,46 68,03 64,90 3,13 70 63 7

Maio .... 68,95 70,60 67,30 3,30 75 64 11

Junho. . .

.

70,83 72,13 69,53 2,60 78 66 12

Julho .... 74,14 78,84 72,74 2,80 78 71 7

Agosto. .

.

74,46 76,12 72,80 3,32 79 70 9

Setembro

.

73,72 75,24 72,20 3,04 77 70 7

Outubro.

.

70,31 72,10 68,53 3,57 77 66 11

Novembro 65,89 67,66 64,13 3,53 72 60 12

Dezembro 65,14 66,87 63,41 3,46 72 60 12



50 MEMOKIAS [)A ACADEMIA REAL

N." 26.

TABBLLA MOSTRANDO A DIFFERENgA DE TEMI'ERATDRA MEDIA EXTERIOR E INTERIOR

EM CADA (JM DOS MEZE8. OBSERVACOES DO DR. MASON. SANTA tUZIA FUNCHAL.

1834—1835
Media
exterior

Media
interior

Difference

Janeiro . .

.

Fevcrciro .

Marco

Abril

Maio

Junho . . .

,

Julho.. . .

Agosto. . .

Seternbro .

Outubro .

Novernbro.

Dezembro

60,24

61,12

63,43

63,39

67,97

69,44

71,68

72,78

72,16

69,49

65,45

64,25

60,94

61,83

65,23

66,46

68,95

70,83

74,14

74,46

73,72

70,31

65,89

65,14

0,70

0,71

1,80

1,07

0,98

1,39

2,46

1,68

1,56

0,82

0,44

0,89



N/ 27.

TABELLA EXTRAHIBA DA METEOROLOSIA DO PROFESSOR DOVE, E PUBL1CADA NO REPORT OF THE BB1TISH ASSOCIATION 1847 MOSTRAXDO

A TEMPERATURA MftDIA DOS MEZE3, DAS ESTACOES, E DO ANHO, A DIFFEREXCA ENTRE O MEZ MAIS QCENTE E O MEZ MAIS FRIO;

E ENTRE O VERAO E INVERNO, EM DIFFERENTES PAIZES.

1

I

o

o

5 3
3

o
o-

<

1 j

i 1

S

a

a

1

n

.1

a

>

o

6

s

o
3
<

I* 1

I'f -2

S *

S. Miguel, Azores .......
Saata Cruz, Teueriffe. . . . • .

S. ChrtstGYao, "West— ladias . .

Caho da Boa Esperanca ....

63,50

59

63,84
56,84
"8,02

67.58
41.20

63,14

59

58,82

78,13
67,91

43,60

47,75

47,55
4". 59

. 1

51,33

59,07

53,73

53,60

56,12

41,67

41

44,90

64,22

59,5

66. 1"

59,36

80,09

65,76

48,80

52,48

50,65

1
i

'

51,67

54,01

55,21

56,30
64,58

42,93
44
IS i2

61

67.32

80,32

62,62
51,80

61,03

54,84
56.68

57, SI

58,35
63,50

59,64

59,00

77,90
49,90
46
48.07

63

72,12
09,08

81.46

57.61

61,60

69,13

62,29
64,85

65,26

64,81

69,73

63,75

63,68

78,26

52,10
56

54,54

68,72

67
73,89

73,22

83,28

54,M
68,20

':
' 5

68,56

70.77

71.11

71 1

70,36

68,16

69,44
83,66

62,10
62

59,52

72.50

68
77,29

75,74
84,19

54.41

68,60
77

7 3,00

76,10

75,97

75,72
78,00

70,27

72.14

85,82

62,87

65

62,10

70

78,89

83,89

54,63

7a,40

76,55

73,92

76,26

75,65

76,35

72,86
71,24

85,82

61,53

62
61,11

6
7 3,94

68

77,43
•

83,48

56.77

68,50
71,60
60,19

69,35

70,07

72,64

75,74

-,r
63.44

79,16
U,V
58

57,11

71,06
63
7-4,66

73,04

82,40
59,97
58,50
66,20
61,59

61,93
61. SI

70,05

67,10
62,60
"2.32

54,17

51

53,36

'
. i

56
70,43

6S.84
Si,27

62,46

47,00

55,35

53,78

53,11

53,38

59.14

61.34

58,80

55,40

62,96

48,30

44

47,54

63.86

55 6

66,42
60,62

78.73

65,35

42,80

51.35

46,96

49,1 S

47,80

54,73

58,00

53,58

51,44
61.34

42,25

63.50

57,87

64,85

58,76
78,29

66,95

42,53
48,5ft

46,33
17,65

46,73

52,50

58,06

52,90
52,52

58,52

42,58

64,46
61.17

68,87

63,74
80,62

62,00

54,06

60,88

55,92

!
.'

58.25

59,05

59,53

59,66

73,58

48,31

48,67

-49,31

71,60

68,33
76,68

75 30

85,79

51,39

70,06

75,20

71,83
74,38

74,24

74,41

70,43
70,94

85,10

62,17

63

60,91

70,88

62,33

74,17

71,90

82,38

59,73
58,00

64,55

61,52
61,46

62,75

66,3«

69,04

65,35

62,48
71,48

54,55

51

52,67

67,61

62,43

71,15

67,40

81,27

60,77

56,17

62,28

58,90

60,26

60,49

63,08

62,06

61,40

72,17

51,90

50,42

51,78

10.80

14,40

15,05

19,98

6,17

13,77

32,20
30,60

29,45
30,02

30,94

25,02

20,90

21,46

20,70

29,70
21.20
28

19,48

8,10

10,46

11,83

16.44

5,50
12.56

27,53

26,70
25,50

26,73

27,51

21,91

17^53

18,42

26,58

19,59

24

16,68

46,40

44,47

46,24

45,03
51,42
57,10

51.40

52,52
58.10

43,83

37

42,S2

Pioma ....._.

39

45,16

39
1-44,23

>
jr.O
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o
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TEMPERATUKA MEDIA DE VARIOS CLIMAS PARA TODO O ANNO E PARA CADA CM DOS MGZES.

TABELLA EXTRAHIDA DA OBRA DE WHITE.

<
<

O

Paize* Anno Janeiro Ferereiro Marco Abril Maio Juulio Juiho Agoslo Setembro Outubro Xovembro
j
Dezembro

Londres .... 50,39 37,36 40,44 42,64 4S? ,00 55,64 60°, 00 63°,43 63,52 58,80 51,78 48°, 47 39°, 58
Torquay .

52,12 43,60 41,90 45,15 50,90 54,20 61,15 61,75 60,90 57,35 53,05 48,95
j
46,65

Cove .... 51,93 43,30 44,45 46,13 49,06 55,34 59,97 61,76 62,36 57,00 52,03 47,01 44,84
Pensance. 51,80 42,50 43,50 46,40 48,50 54,00 58,50 61,20 60,90 57,60 53,70 48,80 46,10
Cndercliff 51,35 41,46 40,58 44,14 49.57 54,27 59,47 60,20 62,24 59,59 52,80 48,35 43,63
Clifton. . .

51,26 38,87 39,25 43,62 49,50 56,25 63,50 64,25 63,87 58,62 50,87 43,00 41,62
Jersey , . .

53,06 41,58 44,62 45,75 50,09 57,08 61,31 63,50 63,72 59,82 55,65 48,42 45,27
Pau 56,18 41,20 43,60 48,80 51,80 61,60 68,20 70,60 73,40 67,40 58,20 46,60 42,80
Roma . . .

60,70 47,65 49,45 52,05 56,40 64,50 69,17 73,30 74,02 69,50 63,60 58,80 49,62
Napoles. . 61,40 46,50 48,50 52,00 57,00 65,50 71,00 75,00 76,50 72,50 65,00 54,50 50,50
Piza. .... 60,60 44,00 48,11 51,52 56,30 63,75 70,50 77,50 77,50 73,50 62,62 52,30 47,00
Niza .... 59,48 45,81 49,00 51,45 57,00 63,00 69,00 73,50 74,30 69,35 61,85 53,70 48,60
Florcnca . 59,00 41,00 45,00 48,00 56.00 64,00 69,00 77,00 76,00 70,00 59,00 53,00 47,00
Malta . . . 67,30 56,50 56,30 58,10 61,80 67,40 73,80 79,60 81,20 77,80 71,10 64,20 59,60
Malaga . ,

66.07 55,43 56,03 59,06 62,20 65.80 74,73 77,73 78,02 74,70 70,57 61.93 56,63
Funchal . 64,96 59,71 60,28 61,86 62,03 63,44 66,90 70,04 71,88 71,28 66,76 63,96 61,44
Funchal,1830 65,91 61,00 61,14 62,63 66.50 67,33 66,19 69,01 69,79 I 69,24 69,58 66,00 62.51
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CAIMTULO IV.

Hygrometrin.

Dos diversos elementos que compoem as observacoes meteorologieas,

a parte hygromctrica foi urn dos menos ou dos mais tarde estudados

pelos obscrvadorcs que trataram do clima da Ilba da Madeira. «Ja ha-

viam sofl'riveis, senao completas observacoes barometricas e thermometri-

cas, e outras sobre o tempo, chuva e ventos, e ainda se nao tinham feito,

ou pelo menos nos nao sabemos que se tivessem ieito, observacoes hygro-

tnetricas regularcs que merecessem confianea. As difficuldades de ter

hygrometros seguros, a facilidade com que estes instrumentos se des-

arranjam, contribuiram provavelmente aqui, como em outras partes, para

esta falta, e por isso tambem o grao dc bumidade atmospberica do Fun-

chal nao foi bem conhccido ate ha pouco tempo. Bowdisb, no iim de

1823 e principio de 1824, fez algumas observacoes com os hygrometros

de Leslie e de Saussure; mas estas observacoes foram em muito pequeno

numero para poderem ter importancia e so se referem a tres mezes.

Foi em 1827 que apparecerain as primeiras obsci'vacoes bygrometricas

regularcs, de todo o anno de 182G, tomadas uma vez por dia as 10

horas da man ha com o hygrometro de Daniell. Estas observacoes sao do

Dr. Heineken, e fazem parte das suas observacoes meteorologicas publi

cadas no Philosophical Magazine nos mezes de Novembro e Dczembro de

1827. Sao notadas dia por dia, mostrando a temperatura ao ar livre,

o grao de seccura, o ponto de orvalho, e no fim de cada mez a maxima,

media e minima do mez. Nos extrahimos da sua Memoria as maximas,

me'dias e minimas dos mezes (tabcIJa u.° 29) e aproveitamos o seu es

tudo para as consideracoes que fizemos; sentindo que estas observacoes

fossem colhidas uma so vez no dia, o que de certo nao e bastante para

resolver a questao completamente., ainda mesmo quando ellas compre-

Iiendessem mais annos. Mas estas observacoes, apesar de insufficientes,

muito serviram para encetar ali este estudo por um modo regular, e

para mostrar que o grao de humidade no Funchal era maior do que ate

entao se suppunha. Poueos annos dcpois, cm 1834 e 1835, fez o Dr. Ma-
son observacoes bygrometricas com o seu hygrometro, que nao e outra

cousa mais do que o psychrometro de Augusto, e que die rcputava mc-
Ibor instrumento do que os hygrometros de Sir John Leslie e de Da-
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nielt. As suas observagoes minuciosas (tabellas n.° 30 ate d." 37) repeti-

das varias vezes no dia e noite, e muito completas, confirmaram de urn

certo modo as do Dr. Heineken sobrc o grao de humidade da llha; grao

de humidade que elle, por circumstancias que vamos ponderar, achou

tnaior do que realmente e, e que reputou um obstaculo para o restabe-

lecimento da sua saude, e iguabnente para o restabelecimento da saude

d'aquelles que se achassem no mesmo caso.

Esta opiniao sobre a humidade da llha em geral, c do Funchal em

particular, ainda que: nao fosse a mais geralmcnte recebida nem provada

por instruruentos proprios ate esse tempo, nao era comtudo absolutamente

desconhecida. A forca da vegetacao, e a sua verdura durante o verao, as fre-

quentes nevoas na serra, a apparencia nebulosa da llha vista do mar, e ate

mesmo a circumstaneia de ser uma llha de 77 milhas de circumferen-

cia, collocada no meio do oceano, nao podiam deixar de suseitar tal idea

Mas cntaojulga-va-se que essa humidade nao descia ate a parte mais baixa

da cidade,' porfjue ali nao era sensivel, e porque nao se viam essas ne-

voas para baixo de 1:000 pes de altitude. Entretanto alguns observa-

dores tinbani ja notado, antes da publicacao da obra do Dr. Mason em

1850, e sem conhecimento das suas observaeoes feitas em 1834 e 1835,

que na atmosphera do Funchal havia muitas vezes uma grande quanti-

dade de humidade. O Dr. Macaulay, na Memoria ja eitada e impressa

no Edinburg New-Philosophical Journal, de Outubro de 1 S40, dizo se-

guintc: «Eu nao vi ainda uma serie de boas observaeoes hygrometricas

« feitas no Funcbal; porem julgando empiricamente por certos clleitos,

«como a prompta oxydaeao do ferro, a grande dil'ficuldade cm secear e

«conservar os exemplares das especics botanicas, e comparando com bu-

«tras loealidades, devo dizer <|uc em geral a atmosphera ali esta carre-

«gada de uma desusada quantidadc de humidade. & verda<lc que esta

«humidadc nunea apparcce na forma de nevoa, ou de, outro modo sen-

«sivel, porque a temperatura do ar que a suspende esta para isso admi-

«ravehnente regulada. Eu consider© como uma das principaes qualidades

«daexeellencia do clima do Funchal esta grande humidade combinada com

«uma temperatura capaz sempre de a conter em condicao tal que nao &

«nociva aquelles estados da molestia, pe!a ffual all sao mandados os doen-

«tes. Tao propria e a temperatura, ajudada com o movimento constantc

«das viraeoes e correntes atinospherieas regulares, para prcvinir a do

«monstracao sensivel do vapor aquoso, (jue apesar da humidade do ar-

«e da faeilidade da radiaeao na extraordinaria claridade da noite ra-

«ras vezes se precipita orvalho.»

O Dr. Mason habitou no funchal o sitio mais abundante de agua, e
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em que ha uma vegetacao mais densa e vicosa. A sua casa ikuada

ineia uiillia distante do mar para o norte, e 350 pes acima do nivcl do

mar segundo elle; mas 254 segundo melhor ealculo. Uma corrente ou

levada que se divide para a re'ga de todos os differenles jardins em que

o sitio abunda, vae ali perto derramando a (reseura e humidade sobre

todas as plantaooes. Junto a parede exterior da easa que elle habitou

passa tambcm urn cano aberto eom agua, raino d'essa levada; eireumstan-

cias estas que podiam innuir, e provavehnente inlluiram. no rosullado das

suas observacoes hygrometricas; e que liie fizeram achar um grao menor

de seccura do que aquelle que deA'e caraeterisar o elima. Dr. Mason.

que desejou ser multo cxacto nas suas exposicocs, deelara : « Que as ob-

»servacoes f'eitas em Santa Luzia se applicaui so aquella loealidade. e nao

«podem de modo algum scrvir para ft Ilha em geral, nem |)odem dar

«precisa informaeao de logares ma is baixos do Funchal proximos ao mar,

«especialinente pelo que diz, respeito a bumidade durante o dia; ainda

«que, em quanto a teinpw'atura, podcssem ellas estar niuiio perlo da

« verdade, pois que a pequena radiaeao a que o thermoinetro estava

«sujeito compensava a maior elevaeao em que as observaeoes loram f'ei

«tas. » Sueeedeu que o anno de l<S3i foi extremaraente humido; cir-

eumstaneia que o Dr. Mason tambem notou. « munero de dias que

«aqui ehove, diz elle, esta calculado pelos eseriptores que mo preccde-

«ram cm 73 no anno; e durante o ultimo anno (1831) eslc numero
«foi 102, mais 2!) do que a media de bastantcs annos. Nao pode haver

«duvida que uma ({uantidade maior de chuva do que a ordinaria cabin

«nos monies do Funchal, porque as ribeiras nao tinham ido tao cheias

«desde a inundacao de 1803 ; e alguns habitantes ehegaram a dizer que
«ellas em 1834 levavam maior volume d'agua do que quando aconte-

«ceu esse terrivel saerificio de vidas e ytropriedades. »

Foi pois na loealidade aeima descripta. c em um anno de desusada

humidade, que o Dr. Mason fez as suas observacoes hygromelricas que

eonfirmaram as do Dr. Heineken, o qual, por uma bcm singular coinci-

dencia ja tinha fcito as suas observaeoes hygrometricas em um anno

igualmente muilo humido. Esle escriptor julga que a quantidadc media
da chuva que eahe duranic o anno no Funchal e 30 polegadas. e nesse

anno de 1826, segundo as suas proprias observacoes, cahiram 43,H'35.

No anno antecedcute de 1825 tinham cahido so 20,
poI 43 que e menos

de metade da que cahiu em 1 82G. De tudo isto se segue que estes dois

observadores, alias exaclos e vcridicos, |ior circumstancias particulares

em que se acharam colocados, e que em parte conheceram e declararam,
deram ao clima do Funchal um grao de humidade maior do. que real-
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mente Ihe compete : mais uma prova da nccessidade de trabalhar com
urn grande numero de factos e observacoes quando nas sciencias physicas

se pretendem tirar conclusoes gcraes.

Depois destas observacoes de Hcinekcn e Mason vieram as de Mac
Euen que se publicaram em 1850, em scguimento da obra do Dr. Ma-
son, e no mesmo volume (tabella n.° 38) c que dao ao Funcbal urn grao

de seccura muito maior do que as observacoes anteriores Ihe davam.

Infeiizmente que estas observacoes, muito exactas e feitas duas vezes por

dia, comprebendem so 6 mezes ; circumstancia que nao devc comtudo

diminuir a sua importancia, por que ellas foram feitas dcsdc Dczcmhro

de 1848 ate Maio de 1849, comprehendcndo os mezes de inverno; c

apczar disso o grao de seccura que mostram e superior ao das do Dr.

Mason. Estas observacoes de Mac Euen foram seguidas e confirmadas pe-

las de White feitas por espaco de 1 1 mezes, e Ires vezes por dia. Nao
nos aproveitamos das dos primeiros 4 mezes por terem sido feitas em
Santo Antonio da Serra e em Machico (tabella n.° 40).

Reunidos pois todos os elementos que temos para estabelecer o

grao de bumidade e mais condicdcs hygrometricas do clima do Funcbal.

ve-se que ellcs nao sao bastantc numerosos para tirar um resultado se-

guro, e ainda alguns foram obtidos em circumstancias para isso impro-

prias, mas assim mesmo nos nos servimos delles, e julgamos que, cau-

telosamente, poderemos com clles trabalhar; devendo o resultado scr con-

siderado como provisorio, e ficando para se fixar definitivamentc quando

houverem observacoes mais abundantes e complctas.

grao medio annual de seccura calculado pelos differentes observa-

dor&s para o Funcbal, e o seguinte:

O

Dr. Heineken, 7,42 bygr. de Daniell 3,2 Mason

Dr. Mason '• 3,91 Mason

Mac Euen 6,4 Mason

White 5,8 Mason

Tomando a media das quatro series de observacoes da 4,°82, nu-

mero que deve estar abaixo do verdadeiro, porque figuram no calculo os

dois primeiros elementos muito mais baixos do que devcriam ser, e por

outro lado nao ha annos de grande seccura que entrcm nesse calculo, c

que os contrabalanccm, o os 6 mezes das observacoes de Mac Euen in-

cluem o inverno.

O medio grao de secctira obtido para cada um dos mezes pelo

masmo processo A o seguinte :
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Janeiro 4,8

Fevereiro 5,34

Marc;o 6,0(3

Abril 5,37

Maio 5,1

Junho 4,35

Julho 3,87

Agosio 4,12

Setembro 3

Outubro 4,03

Novcmbro 3,47

Dezembro 3.80

Pelas razoes jti expostas as medias acima niarcadas para os mezes

devem-se considerar como abaixo das verdadeiras; e a comparacao dos

seis inczes de observacoes dc Mac Euen com as do Dr. Mason deu um
grao de seccura muito niaior para os primeiros, corao se ve da tabella

n.° 39, e o mesmo acontcce com as de Roberto White. Pelos numeros

acima tambem yemos que o mez de maior seccura atmosplierica foi

Marco G,°66 e o de menor seccura foi Setembro, 3"; sendo a dilTerenca

cntre urn e outro mez 3,66.

A media das estacoes participa do defeito primitive Pelas obscrva

coes de Heineken temos— Para o inverno 3°, 58; para a primavera

4°,42; para o \erao 2°,79, e para o oulono i°,90. Tcndo sido naquelle

anno a primavera a eslacao mais secca, e o outono a mais bumida.

Nesse anno cboveu em Novembro 18.
1,,1 I6; quasi tanto corao tinba cho-

vido cm todo o anno antecedente. Pelas ol>servacoes do Dr. Mason tc

mos as seguintes me'dias— para o inverno 3°, 29, para a primavera 3°,97,

para o verao 5", 10 e para o outono 3", 28: sendo n 'esses annos o veriio

que mostrou mais seccura e o outono que mostrou inenos. Calculando

a media das eslaeocs pela media dos mezes, acima nolada, acbamos o se-

guinle:— Inverno 4°,66; primavera 5",7t ; verao 4°,1 1 ; outono 3°,50.

Sendo a primavera a eslacao mais sccca e outono a mais bumida.

maior gnio de seccura sem lestc observado pelo Dr. Heineken

foi 18° de Darnell, que correspontle a 7°,8 de Mason; e com lestc foi

30" de Daniell, que corresponde a 12",8 de Mason; e o menor gnio

de seccura observado por elle varias vczes foi 0. O maior grao de sec-

cura observado pelo Dr. Mason foi 9° sem lestc e 22°,5 com leste, e o

menor grao foi 0. O niaior gnio de seccura sem leste observado por Mac
T I. I'. I.
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Euen foi 14° varias vezes, e com teste 21", cm Fevereiro; e o menor
grao de seccura foi 0, tambem em Fevereiro.

Da relacao do grao hygrometrico com a prcssao atmospherica j;i

nos fallamos quando tra tamos d'esta ultima; mas da relacao do grao

hygrometrico com a tempera tura atmospherica tratarcmos agora. Apezar
do nosso esame cuidadoso nao podemos achar uma relacao on propor-

cao assignavel entre os graos de calor e de humidade ; havendo as ve-

zes muito ou pouco vapor contido no ar com todas as dillerentes tem-
peraturas. Parcce eomtudo, pelas observacoes de Mason e Mac Euen,
que muitas vezes o grao de humidade e maior de noite que de dia.

sendo o grao maximo pela manha cedo, diminuindo durante o dia, e tor-

nando a augmentar para a noite ; estando assim a humidade em algu-

ma relacao com a temperatura atmospherica* As nossas observacoes mos-

tram que esta regra fallia em muilos dias.

Quando se fazem no Funchal ohservaeoes hygrometricas a differentcs

horas do dia, frequenter vezes se nota que o maximo de seccura tern

logar proximo as duas horas o que coincide com a tempera tura mais aha
a sombra ; mas este facto tambem tern muito numerosas exc(!pcoes, para

para que possa ser estabclecido corno regra.

G bygrometro apresenta as vezes variacoes subitas
;
porem em ge-

ral ellas silo graduaes. A relacao do grao de humidade com as chuvas tam-

bem se nao pode estabelecer d'um modo regular, chovendo bastanles >e-

zes, sem cpie haja um grao notavel de humidade marcado nos instrumen-

tos; outras existindo esse grao notavel de humidade, e nao chovendo. En-

tretanto muitas vezes coincide o maior grao de humidade com a chuva,

sobretudo (|uando esta dura por bastante tempo. E frequcnte depois da

(jueda da chuva ver augmentar o grao de humidade no bygrometro. O
mesmo que acima notamos com a chuva acontcce com as variacoes do

vento : apezar de nao parcccr haver entre estes dois phenomenos aluios-

phericos relaciio constante e regular, marcada pelos instrumentos, obser-

va-se cntretanto que com os ventos aturados do Sal e Oeste coincide

commummente maior grao de humidade e com os ventos do Norte <

Leste maior grao de seccura; estando isto sujeito a frequcntcs excepcoes.

Alguns observadores teem notado que quando ha nuvens na serra que
impel! idas pelo vento do Norte passam para o mar, ou quando nuvens

impellidas do mar pelo vento do Sul vem para a terra, c nao passam em
grande altura, os hygrometros senlem esta passagem ; no primeiro easo

dando signal de maior humidade, e depois de seccura, e no segnndo

dando signal de humidade e permanecendo algum tempo n'essa gradua-

cao. E na occasiao do teste que se observa no Funchal o maior gr.io de
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seccura. Mason observou 22",5, Mac Euen, 21". Entao reunem-se tres

phenomcnos atmosphericos imporlantes ; o vento forte de E. S. E., uma

alia temperatura e urn grao exccssivo de seccura, c islo ainda acompa-

nhado por phenomenos particulars, que descreveremos quando fallarmos

mais especialmente do leste.

Dr. Mason fundado nas suas observacoes pretendcu provar que

o clima do Funchal era extraordinariamenle humido; e nao ha duvida

que as circumstancias particulars em que elle se achou colloeado no lu-

gar e tempo em que fez as ditas observacoes o levavam natural mente a

essa eonclusao para que ja tinha precedentc e fuudamcnto nas observa-

coes do Dr. Heineken, eonclusao que tern sido aprovcitada por alguus

authores em desabono do clima do Funchal. E porem certo que as obser-

vacoes que publicamos (label las n.
09

38 e 40) fcitas depois d'elle por di-

vcrsos observadores, e seja-nos permittido dizer que tambein as nossas,

sem que [Htssam caraeterisar o Funchal como urn clima muito secco,

dao-llic comtudo um grao de humidade muito menor do que aquelle que

se decluz das ditas observacoes do Dr. Mason, e das do Dr. Heineken.

E ale'm disso fora de toda a duvida que a humidade atmospheriea Q&ti

all de tal modo combinada com a temperatura e com as oulras condi-

cocs atmosphericas, como notou Macaulay, que nao e sensivel nem in-

commoda a quern anda a ella exposto; pelo contrario parece que tempera

a aspereza do ar, que em tal latitude se deveria sentir, se a almos|>hera

fosse mais secca. Nao acontece o mesmo na parte superior da Ilha,

no alio dos monies, 1:200 on 2:000 pes aeima do mar, onde a humi-

dade e muito aprcciavel por<|iie em uma almosphera mais saturada de

vapores aquosos com uma temperalura que ajuda mmos a conservaeao

da agua no estado vaporoso e diapbano. esla loma a forma de nevoas

nevoeii'os c orvalho, sentindo-se manii'estamenle a sua condensacao e pre-

ci])ila(;ao.

As dillerentes localidades do Fmichal apresentam, como cm oulras

cidadi's, different© gnio de humidade. devido islo a circumstancias di-

versas de altura, vcntila(;ao, exposicao, proximidadc de arvoredo, de tan-

(jiics, levadas, ribeiras, etc., que devem neeessariamente moditicar o grao

de seccura decada uma d'essas localidades. Ale'm disso as habitacoes pela

sua construecao, disposicao interior, e elevacao acima do lerreno teem

dilTercnle aplidao para attrabir e demorar OS vapores acpiosos. a ponto

de (pie nao so nos dinbrenles andares, mas ale no mesmo se eneonlram

casas com mui diverso grno de humidade. INfio sendo para islo indifle-

rente a qualidade dos matcriaes empregados n'essas consli-uccoes. Circum-

stancias todas eslas que devem ser escrupulosamenlfi estudad;is para en-
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trar em linha de conta quando se trata de observacoes hygrornetricas,

e de procurar habitacao para os doentcs.

Ainda o Dr. Mason na sua ohra notou por modo de confirmaeao do

estado continuamente humido do cliraa, a impossibilidade de conservar os

objectos de fcrro sem que immediatamente sc oxydassem. Dissc mais que

varios pos eouio os de opio, seilla etc., perdiain a forma pulverulenta,

e se conglomeravam, os saes neulros deliquesciam rapidamente, os livros,

eapatos, etc., se cobriam com dilTerenles cspecies de eryplogamicas, as

sodas se manebavam, os pianos se desafmavam frequentemente* e os para-

fusos e escaravellias de varios outros instrumentos, corao rebecas, gui-

tarras etc., licavam tao perros, que com difliculdade se podiain mover.

Em outro logar o Dr. Mason refcre, que deixando urn pralo ao ar livre

em noites betn claras, recolbera cm poueas boras algumas oitavas de or-

valho. Sem pretender ncgar os factos obscrvados pelo Dr. Mason, acredi-

tando mesmo que alguns d'elles possam ter logar em outras babilacoes

do Funcbal e ate em annos menos bumidos do que aquelle em que o Dr.

Mason fez as suas observacoes, somos comludo obrigados a dizec que as

informaeoes muito extcnsas e variadas (pie tomamos sobre esse ponto nos

nao levaram a considerar esse resultado como um facto gcral, nem mes-

mo como urn facto frcquente. Acontecem alguns dos phenomenos refe-

ridos, ali como em outros paizcs, em algumas babitacocs mais do que

em outras, mas cm geral nao se observa ([ue o Dr. Mason diz ter ob-

servado na sua habitacao. Na casa em que habilavamos havia quartos

bumidos por f'alta de venlilacao, ou de sol, mas na parte nobre do edi-

(ieio niio se descobria nenlmm desses pbenomenos citados pelo Dr. Mason,

e tambem os nao observamos na parte da casa em epic mais particular-

mente babilavamos dois pes so acima do terreuo, e cercada de vegelacao,

Tendo varios instrumentos de Physica e Cirurgia, e uma pequena Botiea

portatil com drogas e saes neulros, nao tivemos oceasiao de observar essa

prompta oxydaeao, absorpcao de bumidade e deliquesccneia, c os medi-

camentos conservam-se boje na forma em que d aqui sahiram, tendo es-

tado oito Inezes no Funcbal, e incluindo nesse tempo um inverno que

foi bastante chuvoso. Tambem mui raras vezes vimos o orvalbo, apezar

de nos levantarmos regularmentc as G boras da manha, c de ter proeu-

rado verificar a assercao do Dr. Mason, tentando a sua experiencia para

obter uma certa quantidade d'elle durante a noute. Apparecerem na

madrugada as plantas liumedecidas pelo orvallio, e pbenomeno que ali

nos parcce acontecer menos vezes do que em outros paizes. E certo quei

a localidade cm que habilavamos esta bem situada e exposta, e e repu

tada uma das menos humidas da cidade.
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Posio que as observacoes do F3r. Mason nSo servisscm para provar

esse tao grande grao dc humidade no clima do Funchal, como elle pre-

tendeu, ellas tiveram pelo menus a utilidade dc cbamar a atteneiio dos

observadores sobre este ponlo; e tddo o que se teni seguido de entao

para ca prova que se a humidade do clima do Funchal nao e tao grande,

como as ditas observacoes de Heinekcn c Mason podiam finer erer,

exisle comtudo ali na atmosphera lima quantidade de vapor aquoso maior

do que geralmente se suppunha-, que nos nao affecta de um modo sen-

sivel a favor da tempcratura e outras condicoes do clima, mas que se

descobre pelos instrumentos, e que se poderia presumir pelo estudo do ter-

reno e da vegetacao em tal latitude, e pela posicao e grandeza da IIha no

meio do oceano.

Seria aqui occasiao propria de comparar a parte hygrometrica do

clima do Funchal com a dos outros climas tambem escolliidos e procu-

rados para habitacao dos doenles de molestias pidmonares, para ver qual

d'elles teni maior grao de humidade; mas se a Ilha da Madeira e de-

(iciente em boas observacoes bygromctricas, a maior parte d'esses outros

paizes nao estao d'ellas mais providos. e a sua reputaeao de seceura ou

de humidade e pela maior partt? (Yindada em indicacdes, e tradicocs po-

pulares vagas que nao sao (ornecidas pela sciencia, nem pelos instrumentos.

Dr. Mason tambem pretendeu provar que o clima do Funchal

era mais lumiido que o de Londres e suas proximidades, e que sobre

este ponto nao levava o clima do Funchal vantagens algumas sobre o de

Londres. Para isso primeiramente estab( vleceu que o grao de saturacao

em dois climas de diff'erente temperaUira eorresponde a dillcrcnte quan-

tidade de vapor, do qual o clima dc temperatura mais alta de\e tcr mais

do que de tempcratura mais baixa, e isto em uma proporciio ja de-

finida. Porem esla proposicjlo que e verdadeira nao prova, por si so, a

maior humidade do clima do Funchal. Em segundo logar aprescntou ob-

servacoes comjtarativas, pelas quaes elle se julga authoi'isado a al'lirmar que

o clima de Londres c suas visinhancas, no periodo do anno cm que as

observacoesJoram feitas e mais secco do que o clima da Madeira.

Estas observacoes pelo que diz respeilo as inimediacoes de Londres

sao dezenove : doze em Portsmouth, trez em Portland roads, feitas em
um so dia, ,'51 do Janeiro; e quatro atravessando o canal junto a Falmouth,

no dia 6 de Feverciro. Destas dezenove observacoes colligidas cm dias de

Janeiro e Fervereiro, que deram a media de 3°, 7, pretendeu o author con-

cluir (pie estes logares eram mais seccos do que o Funchal, que segundo

elle tinba por grao tn^iio de seceura nos mezes de Janeiro c FeviTciro

3°,68.
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As outras observacoes feitas pelo Dr. Mason em Londres, e cm que

elle quiz fundamental" principalmente a sua proposieao, foram vinte e

quatro no mez de Jumbo e quarenta e quatro no mcz dc Julho, que Ihe

deram a media de 5",01, em quanto estes mesmos dois mezes (diz elle)

as mais seccos do anno no Funchal, a exccpcao de Agosto, teem a me-

dia de 4",73, inferior a de Londres. Tambem elle nota (juc as quarenta

e quatro observacoes feitas no mez de Julho em Londres, quando o tempo

estava bom, deram a media de 6°,20, em quanto a media no mez de Ju

Iho na Madeira, segundo as suas observacoes e 4°,95, bavendo uma difle-

renca de 1°,25 em favor da seccura em Londres.

Notaremos que as vinte e quatro observacoes do Dr. Mason no mcz
de Junho foram feitas em tres dias, 23, 24 e 25 de Junho de 1835; que

as quarenta e quatro observacoes no mez de Julho foram feitas em sete

dias, desde 9 ate 15 de Julho; e perguntarcmos, como pode a media de scs-

senta e oito observacoes accumuladas em dez dias reprcsentar a media de dois

mezes P Como e possivel tirar conclusoes geraes de tao pequeno munc.ro

de factos? Como se quer comparar o grao de seccura dc dois climas com
observacoes feitas era tao poucos dias e por tal modo ? E e de propo-

sicoes assim estabelecidas que alguus authores sc tem servido para ava-

liar o clima da Madeira, e a sua utilidade coniparativa no tratamento das

affeccdes pulmonares

!

Quizemos levar as nossas indagacoes mais adiante para vcr se po

diamos comparar o grao de seccura dos climas do Funchal com o dc

Londres por um modo, scnao decisivo, ao menos mais satisfactorio do que

o antecedente. Scrvimo-nos para isso das observacoes meteorologieas da

Socicdade de Horticultura de Chiswick, feitas durante os dezescte annos

que vao de 1826 ate 1842, pubb'cadas na Meteorologia do Professor Da-

niell, e dadas por elle como rcprcscntando o clima de Londres.

Estas observacoes dao a media annual para o clima de Londres de

b°,59, bygrometro de Daniel l, sendo a media annual do Funchal 4", 85,

hygromctro de Mason; c reduzindo ambos os numeros a escalla d<; Da-

niell, achamos: media seccura annual do Funchal 11°,21, media seccura

annual de Londres 5°, 59. Usando mesmo so da media annual obtida pclo

Dr. Mason no Funchal que e 3",91 e reduzindo-a a escala dc Danieii,

ainda ternos: media seccura annual do Funchal 9",12; media seccura an-

nual de Londres 5°,59. As observacoes de Heineken, que sao as que dao

o menor grao de seccura ao clima do Funchal, ainda Ihe dao um grao

superior ao clima de Londres: media seccura annual do Funchal pelas

observacoes de Heineken 7°,42; media seccura annual de Londres 5",59

E as nossas obscTvacoes que adiante apresentamos de oito mezes, mos-
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tram um grao de scecura no Funchal muito superior ao de Londres

no mesino tempo; e n 'esses mezes inclue-se um inverno que foi mui

chuvoso no Funchal.

Passando a comparer a media de cada um dos mezes no Funchal,

e eiu Londres, temos para o Funchal, hygrometro de Mason :

Janeiro 4,8

Fevereiro 5,34

Marco 6,66

Abril 5,37

Maio 5,1

Junbo 4,35

Julho 3,87

Agost

o

4,12

Setcmbro 3

Outubro 4,03

Novembro 3,4 7

Dezembro 3,86

E para Londres, hygrometro de Daniell:

Janeiro 2,53

Fcvereiro 3,77

Marco 5,14

Abril 7,00

Maio 8,47

Junho 7,72

Julho 7,80

Agosto 7,62

Setembro 6,51

Outubro 4,73

Novembro 3,25

Dezembro 2,62

Rcduzindo umbos os bygromelros a escalla de Daniell achamos b

segmnte
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Janeiro 11,19 2,53

Feverciro.. . . 12,36 3,77

Marco 15,51 5,14

Abril 12,37 7,00

Maio 11,89 8,47

Junho 10,15 7,72

7,80

7,62

6,5 I

4,73

: 3,25

2,62

Julho . . . 9,08

Agosto .... . 9,60

Setembro .

.

7

Outubro . . . . 9,35

Novembro. . . 8,10

Dezembro .

.

. 8,99

Servindo-nos da propria tabella de Mason, que na sua obra (em
o n." xx, e que neste escripto se acha na tabella n.° 33, achamos as se

guintes nie'dias de seccura para cada um dos mezes oblidas por'clle mes-
moe com o sen hygrometro, e o grao de seccura correspond entc no by
grometro de Dan i ell, calculado tambem por elle, e que comparadas com
as me'dias dos mezes do clima de Londres dao os seguintes resullados.

Mezra

Hygromctrode

Mason, media

ofrtida [Kir ell«

neirao

Grao corres-

pond enfe na

aaoalla de Da-
m'ellcalculada

por Mason

Media Bflooura

em Londtes,

cRcalla de Oa-

ukll

Janeiro

Feverciro

Marco
Abril

3,10

4,26

4,55

3,26

4,10

4,51

4,95

5,85
4,21

3,46

2,17

2,52

7,2

9,9

10,6

7,6

9,6

10,5

11,6

13,2

9,6

8,1

4,9

5,8

2°,53

3,77

5,14
7,00

8,47
7,72

7,80

7,62

6,51

4,73

3,25

2,62

Maio

Agosto

Novembro
Dezembro

Donde se ve que pcla comparacao das proprias obscrvacoes feitas

pelo Dr. Mason no Funchal com as observacoes feitas em Londres durante

dezesete aonos o grao de seccura e muito em favor do Funchal, nao so

em quanto a media annual, mas tambem em quanto i\ media de cada um



DAS SCIENGIAS DE LISBOA. 1." CLASSE G5

dos mezes. Islo e confirmado por tudo que sabemos do cliina de Lon-

dres, onde, termo medio, chove em cento e sctcnta e oito dias no anno,

em quanto no Funchal chove so, termo medio, setenta e trcs dias; e onde os

nevoeiros, orvalho, e humidade teemuma frequencia e intensidade pro

verbial.

IN." 20.

TABELI.A E?.TWA1UDA DAS OBSERV ACdES 1X1 DB. BEINBKEN FEITA8 EM 1826, PARA MOSTRAK

MAXIMO 15 MINI SO GRVO DB SECCURA, K PONTO DE ORVALHO EM CADA UM 1)08 MEZES

DO ANNO. HYGHOMKTRO DE DANIELL.

1

GRAO PONTO

1826
l)F, SBOOCBA DB ORVALHO

Maximo Miiiimo Maximo Minimo

18 3 57 43

Fevereiro 24 3 89 40

Marco 30 2

5

60

62

40
46Abril

Maio 17

16

[0

11

1

4

2

i

05

67

71

75

48
54

62

64

JiiiiKo

Julho

13 1 75 63

if 1 75 60

Novembro 11 70 55

Dezembro ...... 14 65 51

CLAUSE — T I. P. I.
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TABELLA MOSTRlNtO MEDIO GI1.VO DE SECCURA NA ESCAIXA 1)K FARBNIIEIT, T-ELO IM KltOMETHO

DO DH. MASON, AS IIOKAS INMCADAS NA TABELLA, PARA OS DIFFEHENTKS INEZES

E PABA TODO O ANNO. SANTA LUZIA— FLNCIIAL.

1834a 183 5 6 m. 9 m. Meiodia 3 t. 6 t. 9 t. Nolle*

Janeiro. . 3,00 3,51 3,5
O

3,0 2,5 1,76
Fevereiro 2,0 3,92 4,84 5,33 4,07 3,17 2,94
Marco . . 4,6 3,5 4,72 5,0 6,0 4,5 4,5
Abril. .

.

4,9 2,5 2,53 3,29 4,5 3,5 3,5
Maid . .

.

3,75

3,71

4,32

3,25 4,5
4 54

5,5

5 5

4 5 4 2
4 30 4 5 4,29

4,5Julho. .

.

4,5 4,86 5,5 5,61 4,5
Agoslo. . 4,11 3,5 4,48 5,5 5,5 5,28 4,5
Setembro . 4,5 3,5 4,50 5,21 4,5 3,5 4,2
Oulubro. 2,71 2,8 3,46 4,2 3,62 3,23 2,25
Novcmbn ) 1,45 1,17 2,20 3,5 2,5 4,5 1,4
Dezcmbrc 1,6 2,5 3,5 3,88 2,5 2,5 2,2

Anno . .

.

. 3,16 3,18 3,84 4,49 4,40 3,84 3,35

* Diflerentes horas depois das nove.

n: m

I 1BELLA |)0 DR. MASON MOSTRANDO A DIPFERKNCA QUE O LESTE FAZ NO GRAO IWfilllO

l>E SHCCURA, AS HORAS INDICADA8 NA TABELLA. SANTA LUZIA FUNCIIAL.

1834 a 1835 G in. 9 m. Meiodia 3 t. t. 9 I. Noite

Marco . .

.

'

4,29 5,86
O

5,5 „—
Junho . .

.

— 3,86 4,71 5,15 6,5 5,5 4,85
Oulubro . 3,37 3,14 —

,

Dezembro , 3,5 4,5 4,96 3,5 — —
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N.° 52.

TABELLA DO OR. MASON MOSTHANDO O MEDIO GRAO DE SECCURA NA ESCAIXA DE FARENHE1T,

IIYGROMETRO DO AUTHOR, NA8 HORAS INDKADAS, PAHA CADA DMA DAS ESTATES,

E PAHA TODO O ANNO. SANTA IUZH FUNCHAL.

1834al835 C> m. 9 i»- Meiodia :i t. 6 t. 9 t. Noitc

Invcrno .

.

Primavcra

Vcrao. . .

.

Outono. .

.

1,80

3,80

4,31)

'2,8!)

3,14

3,2S

3,81

2,49

3,95

3,50

4,S4

3,38

4,23
4,26

5,18

4,30

3,19

5,33

5,53

3,54

O

2,72

4,16

4,76

3,74

2,30

4,06

4,43
2,61

Anno .... 8,19 3,18 8,81 4,49 4,40 3,84 3,35

N." ")->.

TABELLA DO DR. MASON MOSTRANDO O MEDIO QRAO DE 8BCCUBA NA ESCAILA DE FARENHEIT,

IIYGROMETRO DO AUTHOR, EM TODOS OS MEZES DO ANNO, DAS 9 MORAS DA M VNHA

ATE AS 9 HORAS DA TARDE, POS OBSERVANCES DE 3 EM 3 HORAS.

Santa Laaia,

Funchal

1834 a 1835 a

M

•V

0)

c
-Q

'3

i
a
3 "3

<

S
a;

92

a
O

A
a s

N
OJ

Q

Graode seccura 3,10 4,20 4,55 4,10 4,51

O

4,95 5°, 8 5 t.21 3,46 2,1:

4,9

2,52

5,8
(ir.'iode seccura

calculado*
7/i 9,9 10,0 7,0 9,0 10,6 1

1
,6 13,2 9,6 l!,1

* Doutor Mason den o gr;io do seccura no sen hytcromel.ro na primciia liuha, e na

segunda esse grao foi calcnlado por uma cscalla I'cita por elle, e descripta nos Records

of general science, cujo fun c obter o gMo da seccura na cscalla de Daniell correspon-

dente ao do sen hygronietro.
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N/ 54.

TABELLA DO DB. MASON MOSTRANDO A MltDIA MAMMA SECCURA, PELO SKI] HYGR0M I', il10

SOS DIFFEHENTES MEZES, DAS 9 HOHAS DA MANHA ATE AS 9 IIOIMS DA T<iR[>E,

P0R OBSERVACOKS FEITAS I)K 3 EM 3 HOHAS.

Santa Luzia p o o
o
5

o

Funchal

2834 a 1835

u

a

CI

ft

o

CO

o
o

a
3

o

p
i-i

o
try

a
£1
a
"5

O

a

O

B
N

a

o o

Graodesecciira!*i,87 5,26 6,13 4,63 5,91 5,85 6,0 0,055,28 4,15 2,75 3,25

N.° 55.

TABBjUU DO DR. MASON MOSTRANDO O MEDIO MAXIMO GHAO, E MEDIO GRAO DE SECCURA

NA8 DIVERSIS ESTACfiES DO ANNO. HTGHOMETKO DE MASON.

SANTA I.UZIV— FUNCHAI..

1834 a 1835

Media
maxima
seccura

Mddia

seccura

Verao

4,13

5,56

3,96

4,00

3,29

3,97

5,10

3,28

Anno 5,05 3,91
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N.' 50.

I \ BELLA do nil. MASON (BOSTBANDO O MAXIMO E MINIMO QRAO l)K SBCCUHA

KM CA.DV MEZ, SUM LBSTR.

1834 a 1835
Maxima
seccura

Minima
j

eeccura

Janeiro

Fevereiro

Marco

6

7

8

8
9

9

9

8

7

6

6

7

1

1

9

2

3

1

()

Abrii

Maio
Junho
Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Dezembro . . . , .

N.' 57.

TABELLA fiO DM. MASON MOSTHANDO MAXIMO GBAO 1)13 8ECCt)«A KM CABA Ml!/.

QUANDO ACONTECB HAVEB tBStS. HYGBOMRTHO 1)K MASON,

Santa Luzia

1834 a 1835

Maxima
seccura

Marco
Junho
Outubro

9

9

14

15

22,5

13
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TABKLLA MOSTRANDO EESCLTADO DAS OBSERVANCES HTSaOMETHICAS DE MAC EUE*. HOTEL DE IIOLLOWAT.

280 PES ACIMA DO NIVEL DO MAR.

<

r 1

<
a

<

S
FV

s

184S e 1H49

Differenea en-

treostherrao-

metros seceo

e hamido —
9 horas da

ruanh a

A mesina dif-

ferenea, as 2
3, e 4 horas

da tarde*

Ponto deorva-

Iho as 9 ho-

ras da mauha

mesmo as 2

,

3 e 4 horas

da tarde*

Forea elastiea

do vapor—

9

horas da ma-
uha

O nifsmnis %,

3 e 4 horas

da tarde*

Humidade re-

latira as 9

horas da ma-
nha

O mesmo as 2,

3, e 4 horas

da tarde*

Hygrometro de Mason

Dezombro

Abril

4,7

6,0 6>
6.0 I io,l
9.1 11 2M ! 7,6
6,8 s ft

31,2

49,3

45,6

54,1
56,1

54,4

49,1

47,1

54,5

55,8

3
=

,74

3,50

3,09
4,16

4,44

4°16

3,56

2,82
4,19

4,42

75
72
67
55

68
67

70
68

54

49

64
61

* Em Dezembro foi

a 1 bora, em Janeiro

e Fevereiro as 2, em
Marco e Abril as 3, e

era Maio as 4 da larde

Maio ^,<,7

N.° 59.

TABELLA MOSTRANDO A DIKFEREXCA OBTIDA NOS MEZES IXDICADOS, ENTRE OS MEDIOS GRAOS DE SECCtRA,

PELO DR. MASON E POR MAC ELEN.

e

. Dezembro Janeiro Feveroiro Marco Abril Maio

Dr. Mason 2,5

4,8
3,0

6,0

3,9

6,4
3,5

9,1

2,5

6,4

3,7

6,8
Mac Euen

2,3 3,0 2,5 5,6 3,9

M. —-»

3,1
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TABELIA MOSTiUNDO iS MfiDUS DE OB8BHVAQ5E8 IIYGBOMKTHICAS FKITAS DHEUMENTE

ESI ONZE MKZE8 AS H011AS INDIOADAS. EXTRAIUDA DA OBIIA BE ROBERT WHITE.

Forfa
Qua.ili-

Tlinnno- Tliermo- Ponlo el <iMica IVro dude pra-

1850 a 1851 Iloras inttl.ro nietro
DilVfireiif-a

da do io
aha pars

BUCCO Ijtimidu orvallni vapor vai>or
c.ao

pel grim ffrai'x

(
9 ID, 64,88 59°,25 5\08 5°5,2 ,435 5,258 1,820 1

Junho ...
J

St. 04,92 59,16 5,76 54,5 ,424 5,145 2,065 1
w

/ 71. 58,75 56,42 2,33 54,3 ,421 5,175 ,817 F

Julho. . . .

!

<Jm. 65,77 00,53 5,24 56,3 ,451 5,454 1,927 T3

3t. 05,68 00,63 5,05 56,5 ,455 5,491 1,890
\ o
'3

\
7 t. 61,95 57,92 4,03 54,7 ,427 5,212 1,345

1 J
7 in. 65,19 58,92 6,27 53,9 ,415 5,135 2,110

1 £

Agoslo . .
j

.'it. 67,20 61,02 6,18 56,1 ,448 5,431 2,254
\ *

/ 7 I. 03,04 57,52 5,52 53,1 ,403 4,899 1,895

j
8 m. 69,08 04,48 4,60 62,8 ,566 6,662 1,473

)
°

Setembro) St. 78,86 66,06 6,30 61,6 ,543 6,362 2,644 t %

[
(it. 08,60 64,33 4,27 60,7 ,526 6,242 1,798 J <

I 8 m. 08,77 63,48 5,29 59,2 ,500 5,903 2,101

\
Outubro .

j
St. 72,74 65,86 6,88 60,9 ,530 0,228 2,888

(
(i t. 70,24 64,62 5,02 60,7 ,526 0,222 2,190

1 8 m. 63,98 58,33 5,60 53,8 ,414 5,033 1,958 I

Novembro
j

St. 70,10 62,35 7,81 56,9 ,461 5,511 2.907
j

(
8 i. 06,46 00,38 6,08 55,5 ,439 5,300 2,227

J
8m, 6o,87 55,87 4,50 52,3 ,398 4,802 1,473 1

Dezeinbro | St. 05,67 59,01 6,06 53,7 ,412 4,998 2,362 1

1
(it. 6S,38 59,93 5,45 52,6 ,400 4,830 1,804

[

8 m. 59,90 55,30 4,60 51,2 ,37 9 4,629 1,575 I -

Janeiro . .

J

'it. 00,21 59,37 6,84 53,9 ,415 5,027 2,441 \ ^

(
(it. 62,24 57,40 4,84 53,5 ,409 4,997 1,599 / £

Fevereiro

8 m. 57,50 53,32 4,18 54,6 ,350 4,410 1.303 1

St, 63,98 57,70 6,28 52,6 ,400 4,830 2,183 I

r (it. 59,46 55,10 4,36 51,2 ,379 4,633 1,483 1

1 8 m. 1 ,'27 55,17 6,10 50,3 ,365 4,453 1,998 1

Mar^o . . .

]
St. 66,74 59,19 7,55 53,2 ,415 4,899 2,098 1

(
(i t. 62,71 56,71 o.oo 51,9 ,397 4,727 2,00 1 1

( 1! ill

.

63,15 57,78 5,37 53,5 ,409 4,988 1 ,828

Abril. ..

.

2 1. 08,73 (i
1 ,80 6,93 50.2 ,450 5,403 2,001 1

1

{
St. 64,73 59,76 4,97 55,8 ,444 5,377 1,787 i
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CAI'SITU) V.

Tempo ...I'mciiK Cbnva*— Allavlde* — Tempeatadea —Trovoadoa — Tcrrcmotoa.

Quando o viajante avista a ilha da Madeira, observa hoje, como ob-

servaram com tanto reccio os sens primeiros descobridores, urna atmos-

phera nebulosa e coberta ; aproximando-se poueo mais do Funchal conhece

que essas nuvens so existem no alto das montanhas, e que cm baixo, na

cidade, junto ao mar, e ate a altura dc alguns centos de pes a atmospbera

esta lirnpa e diaphana. Isto tern higar muitas vezes; porem outras o

tempo esta perfeitamente claro por algumas boras, e poueo a poueo se vao

formando nuvens por cima do ciirnc dos monies, ou sobre o mar, que

caminhando na direccao dos ventos encobrem mais ou menos o ceo,

quasi nunca pegando entre si completamenle, mas deixando espacos em
que se ve o azul celeste, Cumulus, Stratus. Por entre estcs espacos dei-

xados livres pelas nuvens mais baixas, se avista commummente outra

camada de nuvens mais alias, quasi sempre brancas, e semi-transparentes,

Cumulus; e occasioes ha, nao raras, em que se distinguem perfeitamente

tres camadas diflerentcs de nuvens em.varias alturas, que vieram de

lugares diversos e impellidas por ventos de diversa, c as vezes de op-

posta direccao. A camada inferior, a mais transparentc, be composta

de nuvens vaporosas, como fbrmadas dc pennas ou fdamentos csbran-

{juicados— Cirrus, que movidas pelos ventos do mar, caminliam con-

tra o alto das montanhas, ahi embalem c ficam pcgadas por boras,

ate que vento de terra, a mais alta tempcratura, ou a condensacao

em chuva as faz desapparccer. E tudo isto se passa sem que na cidade

se vcja nein chuva, nem nevoa. Algumas vezes porem se as nuvens S'do

mais escuras densas e nial circumscriptas

—

Nimbus, e os ventos soprani

do sul e oeste, ellas se unem entre si, o ceo fica encoberto e carregado,

o tempo escuro e bastantes vezes cbove. Mas tambem apparece as ve-

zes o dia muito encoberto e carregado com ventos do Norte e de Leste

e sem chuva.

A formacao das nuvens no clima da Madeira nao apresenta par-

ticularidades que se nao observem igualmente em outras Ilhas do oceano

e cm outras costas do mar. Ha muitos dias, e as vezes dias successivos

cm que o apparecimento das nuvens, a sua marcha e desapparicao se

fazem com uma regularidade e exactid3o de tempo admiraveis; pheno-
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nieno quo n8o e particular a cste cliraa so, e que tem uma facil e

plausivel cxplicaeao. Pela manna" o alto dos raontes apparece claro e

o horisonle sobre o mar carregado de grossas, espessas e escuras nuVens,

Nimbus, ou se elevam sobrc o oceano nuvens brancas aeastelladas, e mais

ou mcnos separadas umas das outras, Cirrus, Cumulus; a viraeao do mar

impellc-as sobrc a terra durante parte do dia refrescando a atraospbera

e moderando o ardor dos raios solares ;
para a tarde o tempo esta nu-

blado. EntSo passa o vento ao quadrante do norte, ordinariamente desde

o Norte ate ao Nordestc, c leva as nuvens para o lado do mar; muitas cs-

palliam-sc, c dispersam-se com o vento ; as writes sao f'requentissima-

mente claras, sobretudo ate a meia noite, e as estrellas brilbam com

uiu fulgor tropical : c isto se rcpete por muitos dias, fazendo-se as re-

fcridas variacoes, quasi a mesma bora em todos esses dias. Tambem se

vc em algumas noites pequena nevoa sobre o mar, ou sobre os montcs,

c o areo-iris noclurno nao c ali urn pbenomeno muito raro. Durante dia

e uin plieuomcno frequente e as vezes de uma grandc bclleza.

niovinicnto ordinario das nuvens nao e. rapido, porque os ventos

em geral tem pouca velocidade e algumas vezes por boras as nuvens

beam immoveis, quando o veuto tem acalraado, ou vac mudar para o

rumo opposto; outras vezes as dilTerentes camadas de nuvens em varias

alturas apresentam direccoes, e velocidades diversas c ate ojrpostas, obe-

decendo a correntes de vento que as impellem em sentidos tambem di-

versos e oppostos.

Alguns aulbores, descrevendo o clima do Funebal deram-lbc urn

grande numero do dias lions e claros, outros marcaram muito menos

d'estes c muitos mais dos nublados, encobcrtos e variaveis. Uns e outros

disseram a verdade segundo a e'poca do dia cm que obscrvaram e o

modo por que observaram. Ha na Madeira urn bom numero de dias

claros cm que o ceo se conserva puro c quasi sem nuvens, pore'm ha

urn muito maior numero de dias claros, e de tempo cxccllentc, mas

cm que durante o dia appareccm nuvens em maior ou menor numero

— Cumulus, Cirrus; mostrando-se agora, desvanecendo-se logo, refres-

cando a temperature e interceptando por pequenos espacos de tempo a

luz solar. Ha dias tambem em que o tempo se pode dizer nublado, e

cm que as nuvens se reunem cntre si ficando o ceo encoberto ; algumas

vezes cste tempo dura poueas boras, raras vezes todo o dia; isto acontece

niesmo sem chuva. Nao sao muitos os dias cm que o ceo se conserva

nublado sem que durante todo o dia se possa vcr o sol, mas ha muitos

cm que o sol se nao ve por horas, cstando antes e depois o dia claro e

bom tempo. Ainda mesmo nos dias mais encobertos e chuvosos 6 frc-
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quente ver o sol por uma ou mais horas; e poucos d i as ha no Funchai

era que o doente nao possa saliir a passeio por algtim cspaco de tempo.

A eircumstancia que aeabamos de notar de haverern muitos dias de

bom tempo e claros com algumas imvens e com algumas horas em que

o sol esta encoberto tem dado logar a mencionada discrepancy sobre o

modo de contar os dias bons, nublados, cncobcrtos, etc.; podendo o

mesmo dia, segundo a bora da obscrvacao, e o modo de contar do ob-

servador (igurar como claro e como nublado : o que produz nas obser-

vacoes do tempo dos di versos autborcs uma apparenle contradiceao.

Uma atmosphere elara e serena, sem nuvens durante todo o dia, e em
dias successivos, com ura ceo resplandecente, luminoso e puro, como se

ve frequentemente nos climas da Italia, principalmente da Italia meri-

dional, mui poucas vezes se observa na Madeira.

Dr. Heineken da cm um anno, que foi hem chuvoso e humido
(tabella n.° 41) cento e oitenta e nove dias claros, vinte e nove nubla-

dos, quarenta e quatro encobertos, sclenta e quatro de china e chuvei-

ros, sete carregados, nove de trovoada, sole de leste e dois de principio

de leste. O Dr. Mason (tabellas n.
os 42 e 43) da duzenlos e dois dias

bons e claros, duzenlos e cinco noites boas e claras ; duzentos e tres

dias com mais ou menos nuvens, cento c vinte e oilo noites com mais ou

menos nuvens ; cento e dois ' dias em que choveu, cincoeuta e seis

noites em que choveu ; nove noites em que houve trovoada. Macau Say

diz que na Madeira a media do numcro de dias que eliove e sctenta e tres.

Mac Euen fez as suas observacoes durante seis mezes, qomprehen-

dendo n'elles tres de inverno; estas observacoes Coram feitas em geral

duas vezes por dia, pore'm em alguns dias nao houve observacao. Ao
todo sao trezentas e vinte e uma observacoes em cento e sessenta dias

—

(tabellas n.
os 44 e 45) e achou : tempo bom e claro duzentas e quarenta

vezes; com mais ou menos nuvens duzentas e vinte e tres vezes; chuva

treze vezes; ehuveiros onze vezes; encoberto trinta vezes; earregado

dezenove vezes; nevoa nenhuma vez; cscuro trinta vezes. mesmo dia

pode figurar na tabella em diflerentes logares, e na mesroa hora da ob-

servacao pode o tempo estar claro e bom e haver algumas nuvens, c por

isso vemos na mcsma casa duas e tres lelras, designando duas ou tres

variedades de tempo.

Das observacoes do Dr. Gourlay ainda que muito extcnsas porque

comprehended dez annos, nao podemos aproveitar-nos, porque so da cm
cada mez um resumo do tempo, e muitas vezes niio marca o numero
de dias em que se mostrou cada uma das suas variacoes.

1 Ens (intra parte ria sua obra rli 101.
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Nas obscrvaedes de Hcineken (tabella n.° 41) o mez que teve major

numcro de dias de bom tempo, foi Agosto, vinte e tres; e depois Fcvereiro

vinte e dois. O mez que teve menos dias bom foi Sctembro, novo; e

depois Janeiro e Novembro, dez. .0 mez que teve mais dias de ehuva foi

Novembro, quinze; Fevereiro, Abril e Agosto nao tiveram um so dia de

ehuva. Era quanto as estaedes observa-se o seguinte:

Diss lions Vt'ny- dr 6ni)T&

17

19
A

1 averno .. . 46

Primavera ... • . . . 54

Verao . . . 52
Q 7

Anno. 189

34

74

S(!gundo as observaedes do Dr. Mason o mez que teve mais dias

bons foi Agosto, vinte e cinco e depois Setembro, vinte c tres. que

teve menos dias bons foi Dezembro, nove dias (tabella n.° 42).

Km quanto as estaedes elle observou o seguinte: (tabella n.° 43).

Noiles boas

43

. 57

58

Dlai bora

Inverno 43

Primavera 44

Verao 58

Outono /

Anno 202

T)m DaMnrfn

on vnriaveis

Inverno 66

Primavera 28

Verao 58

Outono 51

203

4 /

205

Nodes nubladai

ou vana\ei«

45

22

31

30

1 28

Inverno 33

Primavera 20

Verao 16

Outono 33

Anno 02

"v'nilcB do cbin.i

, 17

. 12

•>

25

56
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Notarcmos que houveram mais dias nublados e de chuva do que

noites.

Nas observacoes de Mac Euen, que comprebendera so seis mezes

(labellas n.
os 44 e 4 5), Janeiro e Maio sao os mezes que tern maior

numero de dias bons e claros, vinte e nove. Dezembro e o que tem

menos, dez. numero de vezes em que se marca a chuva c vinte e

quatro; e se nos lembrarmos que bavia duas observacoes por dia, acha-

remos que ba mui poucos dias de chuva ; mas Mac Euen nao fez observa-

coes de noite, e provavelmente so marcou a chuva e chuveiros quando ti-

nham lugar na bora da observacao ou proximo a ella.

As chuvas cabem em todos os mezes do anno no Funchal. No ve-

rao ba muito menos dias de chuva; mas alguns annos nao e no inverno

que ha mais: as vezes na primavera ou no outono ainda cabe chuva mais

dias, mais boras n'esscs dias, c maior quantidade de agua do que no in-

verno. A chuva em geral ali e grossa, de modo que era pouco tempo

cabe bastante agua. E raro que chova durante todo o dia, ou toda a noite;

geralmente cbove por algumas boras no dia, ou na noite, e ainda assim

com intervallos; ficando sempre cspacos grandes em que o tempo esla

mclhor, e ate as vezes claro. A chuva cabe pela maior j>arte serena, e

quasi sem impulso de vento, mais raras vezes e impellida com forca e

violencia.

A quantsdade de agua que cabe cm cada anno tem sido calculada

por diversos observadores, dando resultados muito difl'erentes e varia-

veis, scgundo os annos em que fizeram as suas observacoes. Hebcrden

achou em quatro annos o seguinte: (tabella n.° 46)

1747. . , 40,851

1748 37,508

1749 22,365

1750 ,. , 27,351

o que da a media de 32,
,,ol021.

Elle diz que os annos de 1749 e 1750 foram tiio seccos que o trigo

se perdeu e as arvores de frueta sodreram muito, principalmente os

pecegueiros. Os fructos cahiram ainda verdes, ou ficarain nas arvores cheios

de vermes brancos. A quantidade de chuva que cabiu desde 1747 ate

1753, foi de 214,
pol346 o que da a media annual de 30/o,62: media

que nos reputamos pelas observacoes subsequentes, a mais provavcl e pro-

xima da verdade. Phisical Atlas avalia a quantidade media da chuva

que cabe em um anno no Funcbal cm 29,
pr,l

82.
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Dr. Heineken da para OS dois auiios de 1825 c 1826 o seguinte:

{tabella n." 47).

1825 20,43

1826 43,35

o que mostra uma differcnoa outre os 2 annos de mais do dobro e da

uma media de 31,
,,ol

89. Segundo observacoes de White (tabella n." 48)

em um anno cahiram 20,H994 de agua. N6s pelas observacoes que vi-

mos julgamos que a quantidade de chuva que all eahe deve apresentar

muita diflerenca de anno para anno, havendo, eomo em outras partes, an-

nos cbamados seeeos, e outros ehuvosos.

numero de dias em que cbove, nao esta sempre de accordo com

a extensao do tempo em que cbove e com a quantidade de agua que cahe.

A maior quantidade de agua que tcm cabido em um mez de que ha obser-

vacao foi 20,
pol525 no mez de Janeiro de 174 7. Heineken viu cahir

18° pol
61 no mez de Novembro de 1826. Nao e raro ver passar um ou

mais mczes sem chover; os authores marcam nas suas observacoes este

facto: no mez de Agosto mais vezes do que nos outros. Heineken nota em

um mesmo anno, os mczes de Fevereiro e Agosto sem chuva ; e White

os mezes de Julbo, Agosto, e Setembro. Em geral a maior quantidade

de agua cahe durante o inverno, poran no anno de 1826 cabiu no ou-

tono.

Ja fallamos da relacao que havia entre o tempo de chuva, a prcs-

sao atmospherica, a temperatura e o grao de humidade ; agora ajuntare-

mos que tambem ha alguma relacao entre o tempo, a chuva, e os ven-

tos. As cluivas mais abundantes e aturadas vem geralmente com os ven-

tos de Sul e Oeste; com os ventos de Leste e Norte as ehuvas nao sao

copiosas nem tao duradouras. De modo que consultando o barometro o

vento e as nuvens, pode bastantes vezes prognosticar-se a queda da chuva.

Os praticos do paiz frequentemente a annunciam pelo vento e nuvens; e

na vcspcra. pela forma e cor d'cssas mesmas nuvens sobre o horisonte.

As estacoes e a epoea do anno tambem dao para isso indicacoes que nao

sao para despresar. Assim, em Marco e Outubro, esses signaes sao ainda

mais importantcs.para indicar as ehuvas do que em outras occasioes.

E frequente chover nas montanhas com abundancia e nao chover

no Funchal, cstando aqui bom tempo e claro; e tudo o que nos dizemos

<1cerca da chuva, deve-se entender rclativamente ao clima do Funchal,

e nao a toda a Ilha e principalmcnlc a sua parte mais elevada em que

a chuva e muito mais frequente c mnito mais abuudanle. A queda do
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granizo e saraiva tem lugar mui raras vezes no Funchal; a do neve,

cremos que nunca; mas cahe alguma quasi todos os inyernos na serra

durante poucos dias, e em quanto so nao derrete completamente, sente-

se frio na cidadc. Aproveita-se parte della para o uso ordinario, conser-

vando-a em reservatorios que ha nas montanhas destinados para esse fim.

Alguns annos nao tem caliido neve, assim aconteceu no invcrno de 1851
para 1852. As nevoas e nevoeiros que dao a Illia o aspecto nebuloso,

cobrindo muitas vezes a serra, sao extremaroente raras no Funchal, e ate

mesrno poucas vezes desccm abaixo de 2:000 on 1:500 pes.

Ainda que a quantidade de chuva que cahe nas montanhas da Jlha

seja copiosa em alguns annos, nao se pode reputar comtudo extraor-

dinaria ncm inconveniente; porque a inolinaoao do terreno em gcral e

dos fibeiros em particular, facilita o sou despejo hem dopressa. Em ca-

ses, porem, poucas vezes vistos, tem acontecido a quantidade de agua ser

tanta e tao sufjitamente lancada, que tem dado lugar a torreutes, alluvioes

e diluvios, pondo a cidade em suslo o cotisLornacao, e occasionando grande

perda de vidas e propriedades. Assim aconteceu em 1803 e 1842, e

ja tinha acontecido em outras occasioes, em periodos que alguns teem que-

rido acliar aproximadamonte similhantes. Em 1803, depois do chuvas co-

piosas na cidade e nos montcs, a riboira de Nossa Senhora do Calhau,

encheu-sc por tal modo com as enormes massas de agua (pie desccrarn

das montanhas que nao so trasbordou, mas as muralhas lateraes reben-

taram em partes cedendd ao sen impulso, as pontes foram destruidas, c

algumas casas da visinhanca, c parlo da Igreja do Nossa Senhora do Calhau

foram alagadas pela alluviao, ou despedacadas pelo impeto da torrente, e

pelas pedras e pencdos que <;lla conduzia. Nada resistiu a espantosa lorca

da agua movida coin a grande velocidade adquirida em solo tao declivc.

Os estragos foram immensos, o terror e confusao geraes, o espectaculo

grand ioso, mas tristissimo. Tresentas vidas, miiito gado, vinbo, trigo, toda

a qualidade de generos e fazendas perdidos, foram as consequencias desta

terrivel catastrophe, que deixou depois de si uma scena horrivel de dc-

solacao, de dor, e ainda de susto. O mar subiu acima da sou nivol or-

dinario. Esta calamidade foi annunciada por um estado carregado, ne-

gro e ameacador da atmosphera, e por uma mui notavel e rapida des-

cida do barometro. Alguns suppuzeram (jue uma especie de diluvio ti-

rdia cahido nas montanhas, pois era preciso que a queda de chuva fosse

extraordinariamente copiosa e quasi instantanea, para que em paiz tao

inclinado sc accumuJasse uma tal massa de agua. As duas ultimas gran-

des alluvioes tem tido lugar no mez de Outubro, epoca do anno em que

as chuvas fortes e os temporaes nao sao raros. E ambas vieratn com os
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ventos do Sul e Sudoeste. Na do 1812 a tempestade com vento do Sal

lancou ;i costa varies navios que so nSo poderam por ao largo, perdendo-se

a raaior parte delles o algunias possoas das tripulacdes.

As trovoadas na 1 1 ha nao sao fortes, apparecem variaS vezes no

anno: seis ate doze vezes. As Cortes tempestades lambem nao sao frequen-

tes, mas em algumas occasioes tomam proporooes assustadoras para os na

vios ancorados, so immediatamente se h8o poem ao largo; o impeto dos

ventos do sul e a Ibroa da agua veneem ordinariamente a resistencia das

amarras, e os navios vao inevitavelmente a praia. Observam-.se algumas

vezes no mar proximo a Ilha as trombas on mangas de agua.

Em um paiz do formaeao volcanica nao soria para admirar que os

tremores de terra fbssem frequentes e fortes; mas talvez porque as an-

tigas crateras se acliam desde ha muito inorics e esgotadas, e certo que

este phenomeno e raro e nao tern uma grandc intensidade; diHerenea no-

tavel entre a Illia da Madeira c outras do Atlantico. Durante a nossa dc-

mora ali, na neite de 10 de Outubro as 9 boras e mcia, houve um tre-

mor de terra do succussa"o instantanea, na direeoao de Lcste a Oesle,

nao fez estrago algum, pareceu mais um movimento de conseoso do que

desenvolvido ali mesmo: desie genero tem havido mais, com grandes in-

tervallo de tempo.

N." 4!.

HA KvfltAHI'H (US OIWEllVAfOliS DK HKINEKEiN I'MTAS EM 1826 M09TBANDO AS ViRUfOlS

BO TEMPO NOS DIKl'KltENTES MEZKS.

1826

Bom
tempo, Nublado Coberto Chuva

Carre-

gailo

TroToa-

<la Leite
claro

lii.lS

Janeiro .

.

10 1 S 13 1 1 —
Fevereiro. 22 — 4 .

—

—
1

Marco . .

.

18 — — 9 2 — 2
\bril 21 3 __ — — 4
Maio .... 15 9 1 10 —
.limbo. . .

.

12 4 13 1 —
Julho.. . . . 17 i — 3 i .—

.

—

_

Agosto. .

.

23 — 4 — 2 — 2
Setembro. 9 4 4 11 — 2

Outubro.

.

18 3 1 8 1 —
Novcmbro to — 2 15 — 8 —
Dezembro 14 — 10 4 — 3 —

Anno. . .

.

-

189 29 44 74 7 9 9
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TABELLA DO 1>R MASON MOSTRANDO yCANTOS DIAS HO ANNO, QCARTAS NOITES E QUANTAS HORAS NO DIA K NOITE

HOUVERAM DE BOM TEMPO, NUVENS E CHUVA.

<

Q

<

C

DIAS

1834—1835

Santa Luzia,

Funchal

DIA SOITE DIA JN'OITE DIA KOITE
DE

TROVOA-

DA

Dias

bons

Horas

boas

Noites

boas

Horas
boas

Dias

de

nuvens

Horas
de

nuvens

A'oites

de

nuvens

Horas
de

nuvens

Dias

de

chuva

Horas
de

chuva

Noiles

de

chuva

Horas
de

chuva
Noite

14 87 11 132 26 211 18 195 14 74 6 45 2
Fevereiro . .

.

20 142 16 140 22 173 19 184 9 21 1 12 —
Marco 16 156 22 214 6 114 4 112 8 32 5 46 —
Abril 10 137 15 198 12 160 10 123 10 63 5 39 —
Maio 18 218 20 246 10 130 8 104 o 24 2 22
Junho . . . . 13 163 18 215 19 157 9 124 6 40 2 21 —

20 156 23 276 22 210 8 96 7 6

25 243 17 204 17 124 14 166 3 5 1 2 —
Setembro . . £3 195 19 204 14 140 9 114 5 25 4 42 —
Outubro. . . 19 135 18 192 16 134 8 87 10 103 7 93 3

Novembro . 15 114 10 1-20 21 167 13 132 18 79 13 108 3

Dezembro. . 9 108 16 180 18 208 8 81 10 56 10 111 1

202 1854 205 2321 203 1928 128 1518 102 528 56 541 9

o
CO
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T J BELLA HO DR. MASON JIOSTRANEO QCANTOS MAS, NOITES, E HORAS HOUVERAM DE BOM TEMPO, DE NOVBUS E DE CHUVA

E>I CADA E->TACAO E EM TODO O ANNO.

Dias

Noites

Dias

Noites

Dias

Noites

Santa Luzia— Funchal

1834— 1835 Inverno Primavera

Dias bons .

,

Horas boas

43

337= 28d
,

Noites boas

.

Horas boas .

Dias de nuvens ou variaveis.

.

Horas de nuvens ou variaveis

Noites de nuvens ou variaveis

Horas de nuvens ou variaveis

Dias de chuva. .

Horas de chuva

Noites de chuva.

Horas de chuva.

1
!

43

432= 37,,.8

66
392=49,, 4

43
460=38,, 4

33

131= 12, ,7

17

168= 14„0

44
Sll=42d

, ,7
h

37

658=34, ,10

28

404=33, ,8

22
339=28

,

,3

20
119=9, ,11

12

107=8,, 11

Verao

58
562=i6d

, 10 h

58
695= 57, ,11

38
491=40, ,11

31

386=32 „2

16

31= 4, 3

Outono

44i=37d
,,ll

h

516= 43, ,0

441= 36, ,9

30

333=27, ,9

33

207= 17, .3

3 24
23= 1, ,11 243= 20,,

3

Anno

202
185i=154d

„6 h

203
2321=193, ,3

203
1928=160,,8

128

1518=126, ,6

102
528= 44,,

56

34l= 45„l

>
Zfi

m

cc
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JN." 44.

JABEL1.A EXTR AWDA OAS ORSERVACOES DE MAC KUEN DK PHILADELPHIA EEi'TAS NO FCNCHU,
E QCE MOSIRA O ESTADO 1)0 TEMPO, DURANTE OS SEIS MEZIS All INDICADOS.

Diai

(to me./.

DSZgfttS io,1848 jANKrnc , 1849 FnvERiuno MAH '0 ABRIL MAIO

9)).m. lh I. 91. m 2h.t. 9h.m. 2K 1. 9 li. m 3 li. t. 9L.T... 3 1,. i. 9 h. m. 41j. 1.

1 — — B.C.H O.T.R. B C. B.C. B. B.C. __ _ C.B. C.B.S.S'.

2 - - B.C.S. B.C. B. C. B.C. li.C. — — B.C B.C

:i
— — B. B.C. B li.C. B.C. B.C. B.C. CB. B.C. B.C.

4 — — B.H B, B. B. C.H. B.H. C.B. a B.C. B.C.

5 — — B C. B.C. B*. — O.H. oii. C. c. C. B.C.

C - — B.C. r, as. B.C.H. B.C.H 0.11. B.li. B, O.C.T. B.T. C. B.

7 — — B.C. B.C. B.C. li. C.H. C.H. CB. C.B. B. B.C.

8 — — B. B C. B. B. C.H. B.C. B.C B.C. B. B.C.

9 — - B. B.C.H. B.C. — CB. B.C. B.C. B.C.H. B. C.B.

10 — — B. CB, B.C. B.C B.C. B.C. C.H. B.C. B. a
11 HO. C.H. B C. B.C. on. O.K. B.C. B C B.C. C.T. li. B.

12 €.0. C.II. B.C, B.C. O.H.S. B.C. B.C. B.C. C.B. C.T. B. R.

13 C.B. C.T. 11. B. B.H. B. a B.C. a S. C.B. B.C.

U O.C.T. C,T. b" li. B.H. B.H. C. C.B. B.C. li.C B. C.

15 C.B C. B. R B.H. B.H. C.O.T. C. C.B. C. R. B.C.

18 B. B.C. B. R. O.T. 0. C.O.T. CB. O.C.T. CF.R. B*. B.C.

17 B. B.C. B. C. B.H.C. B.H.C B.C. C.B. CB. O.R. li. B.C.

18 O.R. B.C. B C. B.C. B. B. B.C. C.B. C.B. R.C.S. li.C. IS.

19 B. C.B, B.C CO. 11. B. CO. B.C. C.B.R. O.T. B. B.

20 B.C. C B.C. B.C. b". B.C. B. B.C R C. C.B. B. H.

21 B.C. C.T B.C. B. C.B.T. B.C. B.S.C. B.C.S li.CT. CT. B. a
22 B.C B.C. - B.C. B.C. B.C. C. C.B. CB. B.C. B. B.C.

23 B. B. CB. B.C. B, B.C. B.C CS.T. B.C. ii. as. — —
24 O.R- R. B. B.C. B. B. O.li.B. C.B*. B.C.S. C.B.S. B.C. G.H.Oi

25 '
c. B.C. B.C. CO g, B. B.C. CB. a B.C. B.C.

20 B.C. B.C. S. C.B. C. B.C. — — R. B.C. B.C. B.C.

27 C. B.C H. B. B.C. B.C.H. B C _ — CB. C.B. C.B. an. 1

28 O. 6, B.C B.C B.C. B.C. _ _ CB. B.C. B.C. CO. 1

29 0. C.B. B.C. B.C. _ — _ _ B C. B.C. li.C B.C. 1

:io B.C. B.C. C.B. CB, _ — _ B.C. C.T. B.C. B. I

31 R. li.ii B.C. B.C. - - - - - - B.C B.c.ii.
1

L

B. Claro— C. Nuvens— R. Clniva— S. Chuwiroi— O. Coberto—T. Carregado— F Nevoa—-
H. Escuro—O ponto sobre a letra denota a preponderancia daquelle estado; dua» on (res Ictras' in-
dicam dois on tres eslados ao mesmo tempo, ou succ.edendo-se em pouco tempo—Em quiahentas e ses-
senta e seis notas ha duzentas e qnarenta vezes tempo claro, duzentas e vinle e t'res vezes nuvens trene
vezes chuva, onze vezes ehiiveiros. frillta vezes coberto, dezenove vezes .

, ido, l'l'mn vez nevoa.
frinta vezes escuro,
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BE6DM0 DA TaBELLA D.iS YARlAtOES DO TEMPO MAS OBSEiiYACOES DE MAC KDHf.

ISM e 1849

OBSE?, . ic'.S- JtS .TO'B HORA3 DA HANHA ^s HUB BOIUS !)A TAR'~

ra-MEKO

DE DIAS

I"
-" 1 *." "

StfMEflO

DE

OBSERVANCESBom
tempo

Xttvens China
Chovis-

cos,

Enco-

berto

Carre-

gadu
-N
T
e\oa Escuro

Bom
tempo

IVuTfiiis Chuva
Chovis-

eos

Eueo-

berto

Carre-

gado
Nevoa Ksc uro

Dezembro . .

Janeiro ....

Fevereiro . .

Marco
Abri!

Maio

d ias

10

29
24
12

25
29

10

17

11

19

26
15

3

l

2

1

1

1

7

1

3

6

1

1

2

2

2

1

l

2

7

5

11

24
23
17

11

25

16
24
15
21

25
24

3

1

1

2

1

2

1

3

2

3

2

1

2

2

3

1

1

6

— 3

1

4

4

1

2

21

31

26

24
28

30

42
61

54
48
56
60

129 98 5 5 18 8 15 111 125

-5—

—

8 6 12 11 |

— IS 160 321

>

C/3

2
Q

c

No dia 16 de Abril achamos uma observaeao de neyoa, que os authores que resumiram a tabella nao
rnarcaram.

Zs3
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lAHEEEV DO I)!!. IIEBENHEN MOgTBAKDO A QEANTIDADE DE CHUVA iiw CAHIEj EM CADA IttEZ

E EM CADA UM DOS AJVN08 DE 1747, 1748, 1749 E 17,
:

;.().

J747 1748 1749 1750

Pol. doc. I'u). dec. Pol. dec. Pol. dec.

Janeiro 20,525
0,485
4,339

0,528

0,353

1,321

0,200

0,018
0,540
0,010
5,181

7,351

8,000
10,958
5,841

0,722

0,420

2,097

1,203

0,932

0,777

5,290

0,113

7,150
1,771

1,123

1 ,039

1 ,087

0,220

0,170

0,003
1,082

0,601

5,611

1,882

Fevereiro

Marro
Abril

Junho

2,700
0,810
3,303
2,654

1,500

0,855
1,512
3,059

6,527

Seterobro

Dezembro

Total 40,851 37,508 22,365 27,351

N

n: at.

I A BELLI EXTRAHlDADA90B8EBVACdK8METE0B0L0GIf'ASDODB,HEIFIfilinN, MOSTRANDO AOJBAHTIDADE

1' E CHUV* QUE CHIC W)8 ANNO* DE 1 825 E 1 826 , E NOs SKI'S DIEFEU ENTE8 MEZB8.

1825 182(i

Janeiro

pol. dec.

1,83

1,79

2,32
1,00

1,00

1 ,05

0,72

1,62

2,56

0,07

1 ,80

3,41

pal, dec

5,32

3,72

0,04

3,29

0,02

0,77

1,41

1,18

18,01

8,99

Fevereiro

Ma reo

Abril

Maio .

Junho .

.

Agosto

Selcmbro

OuUibro

Tola] rlo anno. . .

.

20,43 43,35



DAS SG1ENC1AS l)K LISBOA. I.' CLASSE. 85

N.° 48.

VIllILl !>K WHITE MOSTIUNUO (1 NCMEBO DE 1)1 S DE CBTO\ V K A QUANTIDADE 1)1! AGUA OiiE CAHIlj

EM DEZESEIS J1EZES. DCRANTE OS TiiKS MIXES OB JliLHO, AGOSTO E 9ETEMBRO

N.io SB RECEBEU Mil: A NO 11,11) IIMETKO.

1850 a 1«:>I

Funohlll

Dim
da cliuva

O„a,,li,la,lo

,1. oho™
|„,1. ,1,0.

Janeiro :t

1

9

2
5

6

4

5

10

12

1

8

1,655

0,094
8,686

0,840

1,775
0,420

6,607
0,090

6,877

Marco
Ahril

Agosto

Setembrq

6<i 20,994

Janeiro

Marco

3

12

10

1,529

5,355

3,800Abril

CAIMTULO VI.

» <• II t»K ,('•>(<'.

Nao 6 feci! apresentar boas observacoes sobre eata parte da meteo-

rologia da Ilba da Madeira. Os instrumentos ordinarios usados para este

fim, sao ali do pouco prostimo, e nao sendo prudenlementc combinados

corn observacoes obtidas por outros processos, podem induzir em erro.

Isto tarabcm acontece em outros paizes montanhosos; cm quanto 110s pai-

zes pianos basta a simples oks<>rvacao do fumo para dar uma indicacao

sogiirn sobre a direccjio do vento. A (orma semicircular que lem a cha-
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raada bahia ou enseada do Funchal, e que contmua para cima ale ao
cume das montanhas, protcgendo a cidade dos ventos do Norte, faz coin
que os outros ventos reflectindo nos di versos pontos da circumferencia em
que vao Later, tomem direcedes mui variadas nos diflerentes lugares em
que sao observados, e as cornmuniquem por conseguinte aos cataventos.
Se juntarmos a isto a disposieao dos monies e cabecos separados nns dos
outros por depressoes mui pronunciadas e com grandes escavacoes, as fen-
das rauito profundas e tortuosas que cortam a cidade de alto a baixo,
e outras desigualdades do terreno por onde se insinuam c sc refJcctem
as correntes de ar, poderemos fazer uma idea da difficuldade que ha em
conhecer as vezes a exacta direccao do vento, difficuldade que tcm sido

reconhecida por todos os observadores, e confirmada pela opiniao gcral.

Para evitar estes cmbaracos e obter o verdadciro rumo dos ven-
tos, alguns recorrem a' observacao do movimento das ondas, ao exame do
vento com que os navios ao longe navegam, e a direccao das bandeiras
e das proas dos navios fundeados mais ao largo. Mas o processo mais
usado e recommendado pelos observadores e marcar o vento pelas direc-
coes das nuvens (jue se movem pcrpendicularmente sobre a cabcca do ob-
servador, ou proximas a essa ])erpendicular. As nuvens mais distaiites

e as situadas no horisonte, nao nos podem dar indicacoes exactas, pelas
illusoes opticas a que o seu movimento n'essa direccao da lugar. Ainda
no exame das nuvens que se movem pcrpendicularmente sobre a cabeca
do observador se notam muitas vezes duas ou trcs direccoes diffcrentes,

e as vezes oppostas, segundo as diversas camadas estao situadas cm di-

versas alturas. A direccao da camada inferior e a que os authores teem
escolhido como exprimindo a direccao do vento que reina mais proximo
a terra, n3o despresando os outros processos como meios de conlirmacao.

Ale'm destas consideracoes que aeabamos de fazer e que se refercm
mais particularmente ao exame dos ventos na cidade do Funchal, ha ainda
outras mais geraes que se referent a toda a Ilha, e a que conve'm atten-
der. A posicao da Ilha e a elevacao das suas montanhas, correndo prin-
cipalmente de Leste a Oeste, deixa abrigada dos ventos do Sul parte da
sua costa septentrional, e dos ventos do Norte que predominant muito na
Madeira, a maior parte da costa meridional. Este obstaculo que o vento
do Norte acha nas montanbas, faz com que o mar em frente do Fun-
chal e na sua proximidade para um e outro lado, esteja em calma e so-

cego, a ponto dos navios nao poderem ali navegar cjuando sopra este

vento, em quanto mais ao largo e por Leste e Oeste da Ilha, o vento e
fresco e o mar agitado. Acontece lambem que apesar dos ventos geraes
setem frequentemente ventos do Narte, junto ao Funchal se encontra
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quasi semprc a viracao do mar vinda do Sul e do Sudoeste. de lal rood©,

que as embarcacoes passando entre a Ponta de S. Lourenco e as Deser-
tas, antes de ohegar ao cabo Garajao, tomam o rumo do Sudoeste, des-
viando-se do Funchal, para irem entrar com o vento do mar, on com
o embate, como lhe chamam os naturaes. Esta circuinslancia da -so lao fre-

quentes vezes, que vem mareada nas cartas de navegacao como rerra
para os navios que vao do Norte.

Durante uma boa parte do anno ha uma alternative de ventos da (erra
e mar, que sc sueeedcm todos os dias urn ao outro a boras quasi regu-
lares

; o quo concorre sem duvida alguma para dar a atmospbera do Fun-
chal a sua suave e regular temperatura, e a cidade a sua salubridade.

Estes ventos sao ordinariamente o Nordeste inclinando mais ou menos para
o Norte, e o Sudoeste inclinando mais ou menos para o Sul ou para o
Oeste. Pela manha das oito ou nove horas por diante, quando a tetnpera-
liira da terra sobe, principia o vento do mar a soprar scnn grande forca.

ref'rcscando a atmospbera, e conservando urn grao de calor modcrado.
Pelas quatro boras da tarde pouco mais ou menos o vculo abranda, fi-

cando a atmospbera sercna por algum tempo, e depois coineca o vento do
Norte ou Nordeste a soprar brandamente, levando as emanacoes da ci-

dade, c dispersando-as pela vasta extensao do occano. Este jogo alternado
e benefice de ventos, que lambem se da em outros paizes maritimos, e
sobretudo em ilhas e que se explica hoje pela diffcrenca de temperatura,
de evaporacao c> da radiacao entre a terra e o mar, de noite e de dia,
nao tcm cm todas as cpocas do anno a mesma regularidade. No verao a

oidcm acima cstabclccida e mais constante, no inverno apresenta grandes.
anomalias.

Dr. Mason notou que na localidade da sua babitacao em S. Lu-
zia, no mcz de Marco, o vento de terra, Nordeste, comecava das seis ale

as nove horas da tarde, eontinuava toda a noite, e pela manha dava lo-

g^UP ao vento do mar, Sudoeste, que cntrava das oito boras ate As nove, e

eontinuava ate ao por do sol. Em Abril o vento do mar comecava as
oito boras da manlia, e vinha Noroesle as scis da tarde; no meio do mez
haviam ventos irregulares; no (im voltavam os ventos regulares. Em
Maio e Junho havia viracao regular do mar as nove boras da manha.
e da terra as nove da tarde. Em Julho e Agosto viracocs regulares vindo
meia bora mais ccdo, tanto de mauba como de tarde. Em Setemhro ven-
tos regulares. Em Outubro ventos regulares, mas Nordesie vinha de
tarde mais oedo, e se ]>or acaso eontinuava pela manba ate depois das
nove boras, bavia cbuva no deeurso do dia. Em No\eml)ro e Dezembro
viracocs irregulares duFaate o dia. mas regulares durante a noite, A pri-
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raeira parte do mez de Janeiro ventos rcgulares e para o fim irregula

res, assim corao no mez de Fevereiro.

Ale'm destas viracoes que rcinam nas diversas epocas do anno coin

inais ou menos regularidade, ha os ventos geraes que durante o verao

sopram mais do Norte e Lestc. No outono e primavcra os ventos do Sul

e Oeste mostram-se com forca moderada por bastantes dias; porem, as

vezes rcpentinamente, lomam grande incremcnto que nao e duradouro,

mas que obriga os navios a levantar fcrro, e acontece que cntao viio achar

abrigo no lado opposlo da Ilba. Segundo observacoes do Dr. Mason, a

viracao do mar Iraz comsigo uma ccrta quantidade de humidade que

se accumula para a noitc, mostrando os instrumentos urn menor gnio de

seccura. O vento de terra leva novamcnte cssa humidade para o mar;

ficando do meio da noite por diantc a atmosphera muito mais secea, e

pela manha tcm ja perdido o grao de humidade que tinha adquirido na

vcspera. Para observar hem esta variacao e preciso usar d'um hygrometro

exterior que possa denunciar estc augmento e diminuicao de humidade nas

differentes horas de dia e noile.

De tudo que lemos dito tambem se ve ([lie para tor boas obser-

vacoes sobre a direccao e forca dos ventos e preciso que ellas sejam fei

tas'com muito cuidado e ein diversas horas do dia e noite. Uma so ob-

servacao por dia, nao pode dar senao uma idea muito impcrfeila e in-

sufficiente desta parte da rneteorologia da Ilha, onde o mesrao dia pode

figurar com ventos differentes segundo a bora da observacao. Ainda que

nao haia destas observacoes tao extensas como nos desejariamos, ha com

tudo muitas aproveitaveis, e ha informacoes que nao podendo rcduzir-se

a forma numerica dao comtudo resullados aproximados que nao sao para

desprezar. TantO mais quanto esta parte da rneteorologia, tendo uma in-

fluencia immediata na navegacao, e muito cstudada e examinada pelos

habitantes.

Nas observacoes que temos debaixo da nossa vista, o vento que do-

mina mais em todo o anno, e o Nordeste. Nas observacoes de Hcincken

(tabella n.° 49), figura o Nordeste cento e cincoenla e sete vezes, e de-

pois o Oeste setenta e quatro, o Leste cincoenta e seis, o Noroeste vinte

c nove, o Norte vinte e uma, o Suestc vinte e dos outros pontos muito

poucas vezes. Nas observacoes de Mac Eucn (tabellas n.
09

50, c 51), o

vento que predominou foi o Sudoesle setenta c duas vezes, depois o Nor-

deste cincoenta e quatro, o Sueste trinta, o Norte vinte e quatro, e os

outros menor numero de vezes; mas estas observacoes comprehendem so

seis mezes de Dezembro a Maio, e nao entram nellas o verao c outono,

em que o Nordeste gcralmente predomina. Nas observacoes de While
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(tabeila n.° 52) o vento predominante foi em urn anno o Nordeste noventa
e oito vezcs, depois o Norte cincoenta e oito, o Noroeste trinta e sete, o
Leste vinte e sete, o Nor-Nordeste vinte e seis, e os outros ventos muito
menos vezcs.

Se cxaminarmos o que acontece nas differentes estacoes, achamos os
ventos do Norte ate Leste prcdominando no verao c no outono, e menos
no inverno; os ventos do Sudoeste ao Noroeste, mais na primavera e outono,
e tambem no inverno, sem que sobre isto se possa estabeleccr re°ra hem
fixa. Tambem nao ha elementos sufficientes para poder hxar por um modo
provavel, qual a predominaneia dos ventos nos differentes mezes do anno.

Dias completamente serenos sSo mui raros; e se os encontramos fi-

gurando nas observacoes, e porque nao havia vento na bora da obser-
vacao; mas e certo que ainda nos dias de maior bonanea, a viracao do
mar on da terra se faz sentir cm algumas boras. A forca do vento e
em geral muito moderada, e estas viraeoes nao sao ineommodas, nem im-
pede.)) os doentes de poder sahir, sobretndo se proeurarem os sitios em
que ellas fazem menor impressao. Quando ha vento forte, o que acon-
tece poucas vezes, quasi sempre e do Nordeste ate ao Sudoeste, pelo Norte.
As labellas de Mae Euen e de White que mostram a forca dos ven-
tos por ellcs observados, poucas vezcs niarcam ventos fortes. Mac Euen,
em seis mezes de observacoes (tabeila n.° 50), so apresenta cinco dias
de vento forte; um dc Norte, um de Noroeste, e tres do quadrante do
Sul. White (tabelia n." 5;}) da cm um anno scsscnta dias o a.- scrcno,
cento c doze de ligeira viracao, cento c dezoito de vento brando, scssenta
e do.s dc vento fresco, doze dc vento forte ou violcnto, c um de tufao
moderado. Apezar da aulhoridadc dc While parcce-nos muito scssenta dias
no anno completamente serenos em todo o decurso das vinte e qualm
boras; mas nao sera extraordinaria csta assercao, se se entondcrom dias
serenos na bora da observaeao. No verao depois das qnatro horas c fre-
quente haver duas on tres horas de complete scrcnidade no ar, o mesmo
suceede em algumas noites e ainda por mais boras. Os ventos brandos
que dominam no Funchal, e que tern uma saudavel inmiencia para re-
frescar a atmosphera, nao produzem commummente a sensacao do lrio.
Acontece comtudo alguos dias que tendo cahido neve nas montanhas, o
vento Norte que por hi passa produz ess. sensacao, sobretndo a noite.
lamhem essa sensacao se experimenta quando os ventos do Noroeste ate
ao Sudoeste pelo Oeste, trazem ehuva e o ceo Ilea encoberto por muito
tempo; porque a temperatura exterior se conscrva baixa, sendo a va-
nacao entre dia e noite muito pcqucna. Isto e devido ago tanto i tem-
peratura do vento, como i falta dos raios solares.

t * r.i, \*\k — r. i. p; i, I

* 3 X
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Sente-se na Ilba da Madeira duas ou tres Tezes por anno, cm al-

arms annos ma is vezes, uma especie de vento que sopra do Este-Sueste

acompanbado de augmento de temperatura, de urn alto grao de scccura,

c de outras circumstancias que reclamam a attencao e estudo. Cbamam-

Ihe os naturaes leste c os inglezes residentes commummente o designam

com o nome de siroe : e na verdade alguma similhanca elk tem com

o sirocco que frequentemente se to sentir na Sicilia, Napolcs c costas

da Italia, e que se julga vir da costa africana do lado opposto do Medi-

terraneo. Pore'm o sirocco e quente hum ido e dcprimente, em quanta o

leste e quente, sccco e parece estimulante. A sua direccao e outras cir-

cumstancias que o acompanham fazem crer que elle tira origem da costa

occidental da Africa, c (pie dahi vcm a sua alta temperatura e scccura,

atravessando tresenlas milhas de mar cm que nao encontra ordinaria-

mente nem uma so nuvem. E comparado por alguns ao Samiel, Si-

moon, Hnrmatlan e outros veritos extrcmamentc seccos c quentes que

se observam no interior daquella rcgiao. Tern-SB vislo trazer comsigo

uma certa quantidadc de poeira ou de areia summamcnte (ina e im-

palpavel, que deposita sobre os movcis, parecendo cntao a atmosplicra

tao densa, como so houvcsse uma ligelra nevoa, e vendo-sc sol como

atravez de um vidro baco. Alguns passaros d'Africa, c uma ou outra vez

immensidade de inscctos tcm apparecido neslas occasiocs. Este wnto, que

algumas vezes sopra corn muila forca, dura tres dias, raras vezes mais,

e segue-se depois commummente alguma cbuva. vcnlo de Leste c Este-

Sucste apparece no dccurso do anno algumas vezes sem tcr cstas quali-

dadcs, e entao nao tem a mesma origem. Tambcm tern succedido an-

nunciar-se o verdadciro lesle, durar poucas boras, e nao continuar. As

duas principaes qualidades desle \ento sao o seu alto grao de temperatura

e de seccura. Quando elle reina o thcrmometro sobc nmilas Yczes a 85°.

e alguns fazem mencao de o tcr vislo subir aciraa de 90". Dr. He-

berden cm 1750 viu em occasiao de teste subir o tbermometro mterior

a 73", 76°, c 77" e o tbermometro exterior a <S1", 82", e 87", o que

nao e'muito extraordinario. O Dr. Heineken nao viu subir o tbermome-

tro a Bombra no espaco de quatro annos na occasiao do leste acima

de 85°, mas sabia que algumas vczes tinba subido a 9.
r
)° a sombra e a

130° ao sol. O Dr. Mason via subir o tbermometro a sombra, durante

o leste a 81"; ao sol, prepared© como para observar a forca solar a 138";

e ao sol, suspendido o tbermometro ao ar livre a 9G". Roberto White,

viu o tbermometro subir durante o teste de 23 de Fcvereiro de 1850

a 77°. Este estado da temperatura nao se limits aoFuncbal, mas eslende-

se ainda aos roontes a roda do Funchal, e rncsmo a outras paries d;i
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llha. Em Machico no dia .28 de Agosto dc 1 850, dia do leste, a tempera-
tura chegou a 83", e o Dr. Lund observou nesse mesmo dia em Santo
Antonio da Serra, 1:849 pes aeima do mar, o thermometro subir a 91.°

A outra qualidade mui noiavel do leslc e a sua extrema seccura

;

em 182G, durante o leste o grao de seccura no Hygrometro de Da-
niel! chegou a 45", e ainda nesse gr&o o ether nao depositou

; este grao
dc 45 corresponde a 19",3 de Mason. Este author observou em 22 de
Outubro de 1834 a difference entre o thermometro seceo e humido ser
26°; mas em outra parte ellc diz que a maxima de seccura observada
durante o leste foi 22",5. Mac Euen cncontrou cm 17 de Feverciro de
1849 durante o leste 21° de differenca entre o thermometro secco e o

thermometro humido, o que dava so 18 por ccnlo de humidade relativa

na atmospliera; e o Barao de Humboldt falla dc 1G por cento eomo sendo
a menor quantidade de vapor e a maior seccura observada nas regioes

mais baixas da atmosphera; e isto cm mn vasto continente. etteito

destc tao alto grao de calor e seccura e logo scntido no corpo humane. Pa-
rece que se recebcm como bafbradas sahidas da boea de urn forno, para

a transpiracao, se'eca-se a ] telle, a lingua os heieos e os olbos soiTrem

como (juando se cxpoem ao frio secco on geada dos climas do Norte;
lia geralmente um sentimento de oppressSo, Min'tos Cecham as janellas

para eonservar uma temperatura mais fresea e Jiumida. Os animaes e

principabnente as aves nao sao eslranbos a estcs ineommodos. Os mo
veis seccam e empenam, os livros e outros objeetos guarnecidos de coiro

encrespam-se, como se tivessem sido expostos ao lume. Este estado atmos-
phcrico singular nao produz nos individuos slos incommodo serio, mas
algumas pessoas doentcs sentem cd'eitos variados segundo as suas circuni-

stancias especiaes. Seccura na pelle, sentimento de calor na respiracto,

abatimento, dor de cabeca, perda de appetite, disposicSo a desmaio, re-

pugnancia para o movimento : sao os phenomenos que nesta oecasiao mais
se tern observado. Pordm cm compensacao dislo ba doentes que encon-

tram alivio neste estado atmospherieo, mostrando mais vigor, maior des-

afogo nas funccoes da eeonomia, mais facilidade para o exercicio etc.

O Dr. Mason pretendeu achar uma cspecie dc antagonisino entre o leste

e o sirocco, e tirar daqui uma regra de conducta para os doentes, a
qual nos parece nao sera mui prudente por agora introduzir na pratica
da Medicina. «Se os doentes, diz elle, se dao bem nos dias th leste de-
«vem saliir da Madeira e procurer clima com as boas condicocs de uma
« temperatura igual, porcm mais secco; se passam mal durante o teste.

«devem (icar na Madeira, » E a nicsina nx-onunendacao applies elle para

o case- do sirocco; com ;i difference que elle julga giie os doentfs qu« se
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nao dao hem com o leste por ser demasiadamente secco, se darao bem

com o sirocco muito mais carrcgado de humidadc. Seria cxeellente se os

corollarios e regras de medicina pratica e therapeutics se podessem ti-

rar e estabeleccr com tanta facilidadc e rapidez como o Dr. Mason os

lira e estabelece. Esta opiniao que cm 1834 elle nos inculca como urn

quasi proverbio na Madeira, encontramos nos tao abalada e csquecida

cm 1852, que nem Eacultativos nem doentes a citavam. Ha doentes que

se dao bem na Madeira durante algum tempo, e depois veem aggravar

sens males; ha outros que passam mal logo depois da chegada, e d'ahi

a alguns mczes adquirem melhoras muito notavois. Uma nova mudanca

de clima muitas vezes sera util, e mesmo nccessaria ; sera ainda algu-

mas vezes uma tentativa razoavel, quando nao ha meios thcrapeuticos

mais provaveis, c quando tudo ou quasi tudo esta csgotado; mas nao me

parece que por ora deva esta mudanca ser deliherada ou recommen-

dada sobre urn tal fundamento. Dr. Mason julgava que uma atmos-

phera secca lhe convinha, e cntretanto a historia da sua molestia du-

rante os dias de leste nao e muito propria para ret'orcar a sua opiniao,

e conlirmar o seu aforismo. Na tisica pulmonar, e ainda em outras moles-

tias, ha phases tao complexas e tao teiaiosamcnte fataes, que para ellas todas

as temperaturas, todos os graos de seccura, todos os climas, e os mais bem

calculados remedios sao inef'ficazes. Pouca pratica basta para conhecer bem

esta tristissima verdade.

n: 40.

I'ABEIXA EXTI1AHIDA DAS OUSIiRVAC<">ES DE HEINBKEN, MOSTIUNDO OS VjEKTCJ QOE DOMINABAM

NOS DIFFKIJENTES MEZES DO ANNO.

1826 N.

Janeiro . .

Fevereiro.

Marco . . .

Abril

Maio ....

Junho . . .

Julho . . . .

Agosto. . .

Setembro.

Outubro.

.

Novcmbro
Dezembro.

Anno. . .

.

21

N.E

6

14
17

12
21

19

13

18

14

15

157

E.

.3

12

56

S.E,

20

S. s.o. <).

9

8

5

4
7

9

!»

11

4

5

.'(

xV.O

29
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N." 50.

TABEIXA KXTIUHHU DAS OBSEB VACOR8 DE MAC EIJEN, MOSTRANDO A lHKKCcAO E F0RCA DOS TKNTOS

DESDE DEZEMBRO DE 1818 ATE MAIO DE 1819. HOTEL DE HOLLOWAY

280 PES ACIMA DO MAS— FUNOIAl.

dias

DEZGMB 10, 184 8 IA.1HHO, 1849 FEVEREIRO MARCO AJ3RIL MAIO

BO

MKZ

9 li.m. 1 li. t. '.) b. m. 2U.t. 9 ll. Ul. 21i.t. 9 h. m. 3 1,. I. Uli.ra. 3 1,. t. 9 h. m. 4 h. t.

1). F. O. F. D, V D. F. D. E, 11, F

1

D. E, 1).
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F. II. F. D. F D. F D. F.

1
_ _ . SE i SO 2 __ NE 2 NO 1 ONO 2
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,

SO 1 SE 2
5 — — - — SO 2 — —
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,

1 SO .SE 1
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N." 55.

TABEIXA M0STKAND0 A I'ORCA COMFARATIVA DOB VK.MOS NO Fl'NCHAL E MACHICO,

POR DEZESEIS MEZES, (JCATHO DOS QUAES DESDE JONHO ATE SETBMBRO

EM MACHICO, EXTRAHIDA DA OBRA HE ROBERTO WHITE.

1850 a 1851 Forea comparative dos ventos

Total

dos dias
i

Mezes 1 2 3 4 8

Janeiro. .

.

10 9 7 3 2 — 31

Fevereiro. 4 10 10 3 1 — 28

Marco . .

.

2 9 14 4 2 — 31

Abril 5 5 13 6 1
— 30

Maio .... 4 10 11 6 — — 31
Junho. . .

.

3 12 11 4 — — 30
Julho .... 4 11 9 7 — — 31

Agosto. .

.

2 10 12 6 1
— 31

Setembro. 10 9 7 4 — — 30

Oulubro.

.

4 11 8 7 1 — 31

Novcmbro 8 8 9 8 — — 30
Dezembro. 4 8 7 7 4 1 31

Total 60 112 118 62 12 1 365

Janeiro . . 9 10 8 4 31

Fevereiro. 10 7 2 5 3 1 28
Marco . .

.

7 14 7 3 — — 31

Abril .... 6 12 5 S 2 — 30

SIGNAES ADOPTADOS PJIIO AUTHOR.

0=Sereno.

l=ViraciIo.

2=Vento brando.

3=Vento fresco.

4—Vcnto forte, violento.

5=Tafao moderado.
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CAPITULO VII.

Vnrlurao do tempo— IMarom.

O que temos jd dito do clima e meteorologia do Funchal dcve ser
bastante para nos fazer antcvcr que ainda que este clima apresenta em
alguns dos seus elementos, e principalnaente na temperatura, uma igual-
dade c regularidade muito especiaes, em comparacao com os outros cli-

mas, essa igualdade e regularidade nfto sao comtudo Icvadas a panto de
nao haverem variables n'esse e em todos os outros elementos que con-
stitucm o clima, e do tempo ali tor uma estabilidade e monotonia per-
manente. A idea de uma tal immutabilidade, a idea mesmo de uma
primavera contfriua affligiria um certo numero de espiritos para quem
a varicdade e mais do que um prazcr: e uma nceessidade. clima do
Funchal offcrecc ale'm das variacoes que aeabamos de refcrir, e que jd
sao mui sufficientes para nao merecer o epitheto de monotono, \arie-
dades nas est.ae.oes e diflercneas en I re os annos muito pronunciadas.

clima do Funchal tern uma estacao mais queiile, c oulra mais
fria; tcm chuvas, Irovoadas, algumas vezes ventos fortes, tempestades,
alluvioes, e o teste \ e tudo islo (|uc nao vein todos os annos em e'poca
e cstacao fixa, que nao dura sempre o mesrno tempo, produz variacoes
nolaveis, e qucbra ess;* supposta uniformidade e monotonia. Os annos de
1749 e 1750 Coram summamente seccos, segundo Heberden. No de
1826 choveu muito mais do que nos outros annos. No anno de 1834
para 1835 houvcram mais dias de china do que e costume haver, nao
cahindo proporcionalmente uma maior quantidade de agua ; a chuva foi
mais miuda e aturada como nos paizes do Norte. Em 1803 e 1842
houveram terriveis alluvioes. Alguns annos o verao e mais quente : no
de 1852 o thermometro a sombra subiu no mez de Seiemhro a 83°, e
em alguns logares a 85", o que e raro. Em quasi todos os invcrnos'ha
dias em que cahe neve na serra e se sente algum f'rio; no invemo de
1851 para 1852 nao cahiu neve, e no de 1852 para 1853 cahiu maior
quantidade de neve do que em muitos imernos antecedentes, sentiu-se
Ino e o thermometro desecu em algmnas noites abaixo de 50° e che
gou alguma vez a i.V, o que lamhcm e raro.

E certo (me ali as estacoes nao apresentam aqucllas grandes diffe-
rences e nolavejs contrastes dos climas de mais alia latitude, e que dao

HH8SI!— T. I f
1.1
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ao paiz aspectos mui divcrsos. A Madeira, ou para melhor dizer, a parte

meridional da Madeira, onde esta situado o Funchal, e sempre um jar-

dim. Nem os frios do inverno, nem os calores do verao murcham e sec-

cam a sua vicosa vegetacao; mas assim mesmo passa-se n'essas differen-

tes epocas do anno chamadas estacoes, alguma cousa que muito bem as

caracterisa: fenomenos menos pronunciados do que em outros paizes,

mas facilmente sentidos pelos naturaes. O inverno do Funchal sera o

verao de Londres, pore'm o residente ali perccbe a differenca entre as

duas estacoes: temperatura mais baixa, nodes mais (Has, maior humi-

dade, mais vezes chuva : todas estas alteraeocs caracterisain para elle o

inverno ; ainda que a estacao pareca ao inglcz rccem-chegado o seu

verao, e ao portuguez do continente o seu outono.

O inverno no Funchal e uma bella estacao. Temperatura agrada-

vel durante o dia, atmosphera pela maior parte elara, on com poucas

nuvens ; ventos e chuva moderados, e esta de tal modo regulada que

deixa intervallos no dia, em que todos, ainda mesmo os doentes, podem

sahir sem incommodo; as ruas seccando com facilidade. E no inverno

que se conbece hem a excellencia d'este clima, sobretudo quando se

compara com todos os outros mais conhecidos e procxirados; e esta e a

estacao que da, segundo pensamos, a grandc supcrioridade ao clima da

Ilha sobre os outros climas, que no verao poderao melhor disputar com

a Madeira a sua preeminencia. Se algnma vez se chega a scntir f'rio, e

de madrugada ou de noite, e fora de casa, a horas em que os doentes

niio devem passear; e esses mesmos dias reputados mais frios em alguns

annos tern sempre muitas horas de uma temperatura agradavel em (pie

os doentes podem sahir. Ha habitacoes no Funchal que pela sua expo-

sicao ou construcciio teem n'esses poucos dias de frio uma temperatura

mais baixa do que se desejaria e do que convem: dias em que o i'ogao

acceso algumas boras com pouco lume, principalmente a noite, e agra-

davel, sobretudo para os habitantes do Norte. E o lume ainda tem a

vantagem do diminuir e dissipar a humidade <|iie no inverno pode haver

em algumas casas. Ha n'essa estaci5o por vezes um vento do Nordeste

menos humido e de uma temperatura fresca, que da aos individuos um
certo grao de vigor e energia util.

A transicao do inverno para a primavera e ordinariamente insen-

sivel, parece a continuacao da mesma cslacao; entretanto algumas vezes

em Marco ha chuvas fortes, que duram por dias com veulos do qua-

drante do Oeste. Esta estacao e summamente agradavel ate ao fim do

mez de Maio, a temperatura conservando-se ainda muito inoderada. E
cm geral e so em Junho que um certo numero de doentes. principal-
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mente inglezcs, julgam (lover deixar a ilha para voltar a Inglaterra, c

antes d'esse tempo a mudanca pode-lhcs ser muito ostranha e prejudicial.

O vcrao no Fnnclial em alguns annos nao aprfesehta grande ealor,

todas as circumstancias que ja nolamos attenuain o gcdo de lemperalura

que se podia cspcrar da sua latitude; mas apesar d'isso algumas vezes,

principal mentc em Agosto e Setembro, na parte ma is baixa da cidade,

o ealor e intenso c a humidadc contida na atmospliera a favor d'essa

alta tempcratura fez o tempo pesado e abafadieo, desalia copiosa trans-

piraeao, e produz ett'eitos deprimentes, que se assemelham aos dos eliinas

tropieacs. Isto so succedc durante alguns dias, e durante algumas lioras

no dia. N'esta estaeao as familias mais abastadas da Cidade e os doentes

encontram no campo, a pouca distancia, e em habilacoes exceifentes a

tempcratura que dcscjam, conforme a allura em que as proeuram; e ali

se demoram ate ao fim do Ontubro. gosando de urn elima aprazivel e

ameno. Esta particularidadc que poucos oulros paizes poderao aprescn-

tar, fez dizer ao Dr. Heincken que nao sabia se na Madeira o verao era

ainda mais util para os doentes do qne inverno. Annos ha em (pie no

prineipio de Ontubro o ealor nao tem abrandado, assim eomo lambem

nao e raro no dcenrso d'este mez observar cbuvas eopiosas e fortes tem-

pestades. Foi cm Ontubro quae, eomo ja dissemns, tiveram logar as gran

des alluvioes de 1808 e 1842. Passada a primeira parte do outonoem

que o tempo apresenla bastantes irregularidades. o resto da cslacao e

suave e hello, c entra-se insensivclmentc em um inverno ordinariainente

dclicioso.

Em todo o dcenrso das cslacoes ncm as arvores perderam as suas

folhas, ncm a vegelaeao a sua vcrdura, nem os jardins as suas (lores.

Um campo scceo, arido, crestado polo ealor nao so ve no Funebal. « Se

«a bella discripeao de Homero, diz Bovvdish, da llha Pbeaeia. onde um
« frueto succedc a outro, uma ilor a outra, com riea e infinita vario-

« dade. fosse applicavcl a alguma Ilha moderna, era a flba da Madeira.

CAPITULO VIII.

Outran rumllriit-M li j-IciiIi-ii-i ili> ri.ln.1. do 1'uncknl.

As eondicdes vantajosas e rceoinmendaveis do clima, que acabamos

de cstudar, nao dis|)cnsam o cxame das ontras condienes hygienicas que

nao devem ser menos aUcndidas quando so prclendc a\aliar com a pos
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sivel exaetidao todas as circumstancias e influencias a que os doentes

ali vao estar sujcitos.

A cidade do Funcbal vista do mar, tem um aspecto agradavel c

risonho. A brancura das casas misturada com a verdura do arvoredo

das pracas e jardins, dao-lhe uma apparencia pitorcsca que ainda e real-

cada pela altura das montanhas que lhe scrvem de fundo. As grandes

fendas que cortam essas montanhas de alto a baixo, tambem dividem a

cidade ate ao mar, dando a povoacao uma feicao particular, e desper-

tando a lembranca das catastrophes que as torrentes G diluvios teem cau-

sado por vezes na Ilha.

No meio da semi-circumfercncia que limita a cidade, ja na en-

costa da monlanha, a vegetaeao e mais abundante e vigorosa, e assim

continua ate ao cumc estendendo-se tambem para o lado de Leste. Um
grande numcro de bonitas casas e jardins que se encontram no sitio de

Santa Luzia, moslra a preference que ja se deu cm outro tempo dquella

localidade, que muito abrigada dos ventos do Norte, conserva no inverno

uma agradavel e suave temperalura. Porem essa mesma vegetacao, e a

abundancia d'agua que ali corre daodlie um grao maior de humidade,
do que aquelle que se nola para os dois lados da cidade cm igual clc-

vacao. A povoacao actualmente tende a estender-se para o lado do Poenle;

assim o demons! ram novas e cxcellentes construccoes: sendo esta prefe-

rencia devida a salubridade do local, a cstrada que ali se esta lancando,

a melhor da Ilha, e a seguranca que ha de que aquelle lado seni pou-

pado nas futuras inundacoes. Ha quem pense que os eseoantes abertos

as aguas na baixa da cidade para o lado do Nascenle podem evitar os

desastres que ja por vezes ali tem tido logar; mas esta conviccao nao e

partilhada pelo geral dos habitantes que scnq>re olham com algum receio

para aquella localidade.

A cidade nao tem edificios muito notaveis como monumentos liis-

toricos, ncm recommendavcis como trabalhos artisticos; as suas pracas

nao se inculcam por obeliscos, fontes, e outras decoracoes; mas para o

caso de que se trata, a salubridade, ellas teem bastante extensao para a

livrc circulacao do ar e bastanlcs arvores para offerecer um passcio

agradavel c abrigado. Duas d'estas pracas a da Ilainba e a Praca Aca-
demica, situadas sobrc o mar, aprescntam ainda essa atmosphera mari-

tima immediata e pura para ser respirada pelos doentes a quem e rc-

commendada. As ruas e cstradas ale certa distancia da cidade sao cal-

cadas com basalto miudo; o pizo nao e agradavel, e ao principio cstra-

nha-se, mas no seu raao genero podem-sc dizer hem calcadas. Nao tem

em geral a capacidade, nem a necessaria solidez para os vehiculos de
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rodas usados nas cidades europeas, mas tambem nao tern poeira, e pres-
lam-se bem aos modos de conduccao do paiz, os quaes tern uma admiravel
simplicidade primitive. Em algumas estradas o angulo de inclinaeao e
tal que pareca que com difficuldade se poderd veneer a sua subida; en-
tretanto os vehiculos ali usados, on sejam puchados por animaes, on le-

vados pelo bomem, veneem essas subidas com uma presteza o a'Hlidade
espanlosa. Para descer em alguns d'estes caminhos quasi perpend ieulares
(Caminho do Monte) ha uma especie de trends, (pie escorregam pelo seu
peso, e o trabalho dos conductores so consiste em "dirigir e moderar a
rapidez da descida.

As babitaedes em baixo esiao accumuladas, principalmente no cen-
iro da eidade na parte em que ha mais vida e commercio, d'ahi vao di

vergindo e separando-se a proporoao que vao subindo, aprcsentando entao
disscminadas bellas residencias cereadas do jardins. E ainda que ellas
estejam mais agglomeradas na parte inferior e media da eidade, e al-

gumas ruas sejam eslreitas e torluosas, nem por isso julgamos que essa
mesma parte da eidade se possa dizer insalubre; porque as praeas, lar-
gos e a pouea altura das easas faeililam sufficientemewte a ventilacao e
as viragoes alternadas do mar e terra eonstantemente limpam e purifi-
cam a atmosphere, insinuando-se por todas as tortuosidades que esse
bairro apresenta. A exposieao da eidade e boa, voltada para o Sudoeste,
Sul e Sueste, disposta em amphitheatro, e nao lendo cdifieios muito
altos, quasi todas as habitacoes e ainda mesmo as ruas reoobem a luz
solar directa, e estto defendidas pelas montanbas dos ventos frios do
Norte.

A posicao da eidade nas margens do mar nao tern ali os mesmos in-
eonvenientes que tern em outras partes: o rapido deelive e descida das
montanbas, que ainda continue depois da entrada no mar, faz com que,
mesmo cm mare baixa, nao lique descoberla aquella extensSo de praia
cheia do lodo e de immundicies que cm algumas cidades produzem ex-
balaeoes desagradaveis e nocivas. Nas margens do mar tambem nao se
enconlra ali o cbciro (pie as plantas maritimas e a sua deeomposieao,
ordinariarnenle desenvolvem. A pequena porcao de praia que o mar des-
cobre, na vasani.e e formada por podras. calbSos e ale porooes de pe-
nedos basalticos, arrastados pelas torrentes, assentando sobre area, que
em inuitas paries nao e visivel.

As ruas cm geral estao limpas. ponpie as immundicies e residuos
das babilacoes nao sao para ali laneados; mas as dos animaes que passam,
nao sao tiradas coin promptidao: eireumstaneia em que o liabitante da
lllia nao repara, que o do Lisboa acba muito natural, mas que cseanda-
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lisa os estrangeiros. A limpeza da cidade faz-se quasi toda por canos

fechados que communicam com as habitacocs c vao despejar no mar. A
disposicao que ja dcscrevcmos das suas margens, f'az com que este pro-

cesso nao tenba all os inconvenientes que tern em Lisboa. Uma grande

e indispeasavel quantidade do agua lava estcs canos, e concorre muito

para o seu servico regular. Os bons arranjos corrcspondentes a este ser-

vico nas casas dos particulars mais abastados, tambem indicam a ori-

gem civilisadora que os importou e introduziu.

A agua na cidade do Funcbal e muito abundante, e ainda mesmo

no verao e outono sobra; pois que muitas boras correm as fontes sem

que ninguem d'ella se aproveite. A maior parte da (pie se bebe na ci-

dade baixa, e ainda em boa parte da cidade alta e fornecida por cinco

bicas proximas a praia, por baixo do palacio do governo, em almndancia

tal que ate os mais pobres a podera obtcr sem despeza ou perda de tempo.

A agua corre sempre sem grande concorrencia dc pessoas que a pro-

curem, e muitas vezes corre inutilmente. Esta agua que passa por cx-

cellente tem todas as qualidades sensiveis que se rcquerem cm uma boa

agua. Nao sabemos que haja d'ella analyse clnmica conbecida. E perl'ei-

tamente limpida e fresca, nao deposita sedimento notavel nos vasos cm

que e guardada, nao ten. gosto que denuncie raizes yegetaes, on predo-

minancia de saes, cose bein os legumes, dissolve o sahao, conservando

estas f|ualidades todo o anno.

Tralada esla agna com os papeis rcagenles nao os altera na sua

cor. Faz mui pequena eflervescencia com o acido sulpburico; perturba-se

ligeiramente com o azotato de prata c com o oxalate de ammonia, c

ahida menos com o pbosj.bato dc soda depois do oxalato d'ammonia; da

urn pe<pieno precipitado branco com o acetato de cbumbo, uma mui

ligeira nebulosidade pcla ammonia, e (ica inalteravel polo cblorb.ydralo

da baryta, assire. coino pela tinclura de galha, pelo i'errocyanato de po-

tassa, pelo amido, pelo gaz sulphydrico, e pelo acido oxalico. D'onde

concluimos que esta agua nao e acida, nem alcalina, tern poucas matenas

salinas, tem poucos carbonates, nao tem sulpbatos, ferro, lode ou saes

mclalicos venenosos, conte'm cblorbydratos, principalmente de cal c ma-

gnesia em pequena quantidade; e finalmcnte que esta agua reune todas

as condicoes que a recommendam como uma excellentc agna para bebcr.

Em Lisboa fizemos algumas experiencias comparativas entrc esta

a-tia e a das aguas-livrcs, que nos deram os resultados seguinles. Tanto

iuna como outra agua foi colbida quando tinba passado muito tdmpb

sem ter chovido, e as experiencias foram feitas ao mesmo tempo com as

duas aguas, a temperatura estava a 69° e o barometro marcava 7G2 m
.



DAS SCIENCUS 1)K IJSBOA. 1.' CLASSE. 103

Peaia-agua

AGUA DAS AGUAS-r.lVltSS
AGirA DO FimCHAti' FONTES

I)E JOAO DINIZ

Maior deneidade

0,5

Manor dansida.de

0,3

Aroometro tie Prout
Maior daiisldads

UM9
Menor daaiidade

10111

t'ii|ii:is reageuNn Inalturave' imltbraVf)

Acido snlplnirieo Mid peqiieua eflervcsceiicia M ii i petfaena aSor^aaooiK^

Azotnto da prata Maior psrtxtrbapfio Minor perturbacao

CbloHiydrato de baryta Nolavel perturb<irao Inallerayel

Oxalate de ammonia Maior perturbafao Menor pertvirbaoSo

Phosphato. de soda depois do

oxalal.o de ammonia
Perttu'baplo ligaira maior PerlurbapAo ligaira tatatoi

Acido oxalico Qgctra pertiirbac.no limit crave]

Ammonia
I:i;;cii'o preeipitado branoo ge-

Nebidosidadc

Acelalo da clunnbo Maior praoipitado Mmuir nrecipitado

Ttnofora da galba Inalleravel tiudteravaj

PeiwocyaDato da ptttatea hiall.eritvci Inalteravel

Ga? snlphyilrico Inalleravet liiajteravel

Ainido I taattorave) "^

D'onde concluimos que a agua do Fnnebal das fontes de JoaoDiniz

e mais pura e eonlem mcnos substantias salinas do que as aguas-livres

do Lisboa.

Ila aiuda na eidade mais fontes de boa agua e muito acreditada, e

outras aguas de qnalidade inferior e de poeos que servem bem para usos

mcnos dclieados. Empregam-se para rcga, servieo ordinario das babita-

eoes, reservatorioa para logos, cnirando par fins nos eanos da limpeza.

Muitas casas no Fnnebal teem agua denlro, ntuilo hem eanalisada e dis-

Iribuida, eorrendo em lodas as oftieinas, e na easa de banbo; eonnnodo
este que ali nao e raro. No Funchal e seus arredorcs nao ha aguas es-

tagnadas que possam ser nocivas aos babil antes, formando prczas e pan-

tanos, e dando logar a deconiposielio vegetal miasmatica; por isso tam-

bem ali nao ha sezoes, e e notavel que com as fortes correlates que as



104 MEMORIAS DA ACADEMIA REAL

vezes levam as ribeiras, e mesmo com a quantidade ordinaria de agua

que ellas conduzem, cortando a cidade em tantas partes, corn vegelacao

abundante nos sens leitos nao se formem aquellas emanacoes nocivas que
dizimam as povoacoes em outros climas. declive das ribeiras, a rapidez

das correntes, a facilidade da ventiiacao que ali e roaior, como hem se

percebc nas suas margcns, e sobre as pontes, talvez concorram para dis-

pcrsar esses miasmas, se elles cxislem. Outro tanto dizemos das levadas:

grandes massas de agua que, vindo das montanbas, conduzidas por meio
de aqueductos, em alguns logares obra de muito tempo, pacicncia e des-

peza, formam urn systema precioso de irrigacao que concorrc podero-

saineute para a riqueza da produeeao e que poderia dar a outras partes

da Ilha uma fecundidade admiravel se fosse levado ate onde devera ser

por trabalbos hydraulieos bem entendidos. Nas praias tambem nao ha
as aguas do mar estagnadas, que nao sao menos prejudieiaes com uma
vegelacao putrcfaeta. Esla innocuidade das aguas da aos habitantes uma
confianea tal que nao e raro ver tanques que poucas \ezcs se limpam,
cheios de limos e de agua lodosa; circumstancia (pie apesar de parceer

nao ter tido ate agora uma aecao nociva visivel, e cotnludo para desejar

que se evite.

As liabitacoes na parte mais antiga da cidade nao tern uma appa-

rencia que prcvina muito em scu favor: reconhece-se ali o elemento pri-

mitivo. A roda d'csse nuclco vao apparccendo ja construccoes simples,

mas commodas, misturadas ainda com outras tristes e inCormes. Final-

mente mais para a eircumferencia ha casas elegantes com todas as exi-

gencias da civilisacao actual, perfeitamente mobiladas, com boa vista de
mar e terra, c denunciando o outro elemento civibsador que veio depois,

em epoca ja muito proxima a nos. Nao ha ali palacios nem arehitecturas

muito estudadas, mas ha liabitacoes modelos de gosto, c de aceio; e

destas ha muitas no Funchal, em difl'erente cscala de fortuna. Este

gencro de construccoes para a classc media csta ali incomparavelmente

mais adiantado do que cm Lisboa. risco exterior, a distribuicao do
cdificio, as escadas, o modo de conslruccao, o trabalbo dos matcriaes,

o aeabamento de cada uma das partes, a raobilia, tudo mostra urn goslo

e intelligencia j;i muito apurados, e sem ornatos pesados e inconse-

quentes que manchariam aquella mui nobre simplicidade. Nao seni pre-

ciso dizer que este gosto nao foi importado de Portugal, onde elle n2o

existe.

A \entilaeao das casas e perfeita e facil, muitas teem apraziveis

jardins que as cercarn, e janellas para difierenles lados. Em algumas ha

chamine na sala, ou easa de jantar, para servir n'esses poucos dias em
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que se sente algum f'rio, para corrigir a humidade, ou ainda para satis-

fazer o descjo do alguns doentes e familias estrangeiras. Enlrctanto e

preciso confcssar quo a par d'cstas mui agradaveis e eommodas habita-

coes, e ainda no centro da cidade e do mistura corn ellas ha pequenas casas

pcrtcnccntes a ultima classc do povo, em que se observa a pobreza e des-

alinho em toda a sua fealdade, e mais para o campo em niuitos luga-

rcs os trabalhadores c suas familias vivem accumulados em miseraveis

cabanas ou chocas de pallia, em que se nao eneonlra urn unico trastc,

c que nos nao quereriamos para recolher os nossos animaes. Se um bcllo

clima, se o grande espago de terreno em que estas tristes e immundas

habitacoes se acham disseminadas podem contrabalancar os males imme-

dialos que deveriam resullar de tai infeccao, nem por isso estas causas

de insalubridade, juntas com outras que scmpre as acompanham, deixam

de ir minando a constituieao c a saude, dcteriorando a raca, dando-lhe

forinas menos vantajosas, preparando-a para molestias geraes, para uma

velhice prematura e para uma existencia mais curta.

Continuando ainda no cxame de outros pontes que podem ter in-

iluencia sobre a salubridade da cidade vcmos, que se alguns d'elles nao

estao no pe que seria para desejar e mesmo para esperar, estao comtudo

em estado de nao poderem inlluir de uma maneira damnosa na saude

dos habitantes.

Os hospitaes da cidade sao o hospital geral, o dos Lazaros e o hospi-

tal militar. hospital geral e um cdiiicio antigo, construido logo desde

a sua fundacao cm 1685 para esse mister, mas resentindo-se da epoca

em que foi edificado. Est;i situado na principal praca da cidade que e

muitio frequentada como passcio, onde os habitantes se demoram e ate

se assentam mesmo defronte das janellas, quasi scmjrrc abcrtas, do dito

hospital. cdiiicio corre de Leste a Oeste, e e venlilado pclo Norte e

Sul. A sua ventilacao tem a simplicidadc primitiva; mas a suavidade do

clima e tal que os doentes dcitados na caraa c com as janellas de um e

outro lado abertas nao se constipam, nem parcccm com isso incommo-

dar-sc. Ale'm de uma construccao originariamente viciosa, csta precisando

de grandes reparos que nunca fanio d'ellc o edificio simples, modesto e

commodo que deve ter hoje a cidade do Funchal. Ha annos tratavam-sc

ali oitenta e mais doentes de todas as molestias; hoje, lendo diminuido

consideravelmente as suas rendas, por motivos que silo bem para lamen-

tar, mas de que nos nao OCCUparemos porque sao os que figuram na

historia geral d'estes estabelecimentos em Portugal, est;i reduzido a po-

der so tratar quarenta ou poucos mais; e o sort movimento annual que

ern dr> mil doentes, passou a ser de quatrocentos a quinhentos; numero

1
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muito inferior as precisdes da cidade, e da Ilha; porque ali afluem doen-
tes de toda ella. Esta falta e ate certo ponto remediada dando-sc consul-
tas e remedies para oa docntcs de fora; mas aioda assim, ella deve ter
uma influencia desgracada na demora do tratamento e na maior morta-
lidade na cidade,- e deve ter concorrido poderosamcnte para a propagacao
das molestias sypbililicas, que ali tern tornado proporcoes tao desusadas,
que deveriarn desafiar providencias especiaes das authoridades. No meio
de tudo isto, os doentes recebidos no hospital sao bem tratados por fa-
cullativos habeis que fazcm quanto em si cabe para atcnuar as faltas
que resultam da escaeez de meios, que as vezes chega a penuria. Assim
esta mao estado pecuniario do estabelecimento ainda nao vai ao ponto de
o tornar infecto e nocivo .i salubridade publica; porque a administraeao
tem tido o bom senso de nao aceumular os doentes e de proporcionar
o seu numcro as forcas do eofre, e os facultativos teem scmpre em vi-
gor as medidas hygienicas que convem para obstar a infeccao A casa
de deposito de mortos e a de disseccao estao em boa ordem, e nas enfer-
marias durante as nossas visitas nao pereebemos ehciro infecto, nem ba-
viam febrcs graves, gangrenas de hospital, etc. so haviam algumas diar-
rheas; e os doentes nao tinham a apparencia de marasmo ou cachexia
que os hospitaes insaliibres ordinariamente dao. Se algum dia sc pertcn-
der reformar ou reconstruir este hospital, que muito o precise, sera me-
lhor e provavelmente mais economico fazer em local apropriado uma con-
struccao nova, conforme com as ideas que hoje ha sobre similbantes edi-
ficios, e em que a triste sorte dos alienados scja tambem atlendida, e
dcixar aquelle para casa da camara, ou para tribunaes e reparticoes pu-
bhcas, para que convida a sua posicao, c para que pode muito bem scr
applicado. Toda a despeza que se haja de fazer no actual ediQcio nao
emenda o defeito principal de estar o hospital situado na melhor praca
publica, e nao ha de fazer de similhante construccao um hospital como
o Funchal deve ter.

hospital de S. Lazaro collocado no sitio de Santa Catbarina, ao
Oeste da cidade, e" uma pequena e antiga casa destinada a recolher doen-
tes atacados de elephantiase, e sustentada pelo municipio. Conte'm vintc
e seis doentes pouco mais ou menos, de ambos os sexos e de difl'erentes
idades, e ja tem asylado mais de trinta e quatro. Ali acham casa, cam a,
alimento, assistencia de facultativo e remedies. fim principal da insti-
tuicao e recolher os doentes aflectados d'esta tcrrivel enfermidade, cujo
aspecto e convivencia e repugnante aos outros, tornando assim tambem
a sua situacao menos penosa, edificio como objecto de arte, apesar de
ter sido de sen principio destinado para este fim, e de pessima e insigiu-
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ficante construccSo. E bem ventilado, porque sempre e possivel ter as

janellas, ainda que pequenas, abertas, c reune as principaes condieoes

dc salubridade. Nao encontramos ali cheiro ncnhurn infecto, posto quo

nn divisao do sexo fcminino os repartimcntos e cortinas, (pic desapprova-

mos, poderiam muito contribuir para o haver. Os doentes ali asylados

rccebem uina aliinentaeao sufflciente c saudavcl, e alguns remedios pal-

liativos ou outros, para combater os symptomas mais incommodos da mo-
lestia, on dc docncas intercurrcntcs. Uma boa parte d'elles pertence a

Lombada da Pont a do Sol; mas ali entrain do varias partes da Ilha. A
rnolestia, hereditaria em bastantes casos, nunca ali pareccu contagiosa.

Tem-se attribuido a ma qualidade dc alimentos, ao peixe salgado, e prio-

cipalmente ao inliame, que mitre cm alguns lugares os habitantes pobres

da Ilha durante tres ou quatro Inezes no anno; porem nao ba aqui, como

nao ba em outras partes, regras bem eslabeleeidas sobre a etiologia d'esta

molestia. Tambem sc nfio tem feito n'este hospital, com os divcrsos re-

medios recommendados para ella, as tcntativas, geralmcntc infruetuosas

mas louvavcis, que sc tem feito em outras partes. Nos vinte e seis doen-

tes que observainos havia, em uns a forma tuberculosa bem caracleri-

sada, chegando a leontina, em outros a forma bem clara dc gafeira, c

em inn acliamos a elepbantiase doa arabes em ambas as peruas. Nao n!>-

scrvamos ali na elepbantiase dilTerenca d'aquillo que temos vislo cm Lis-

boa no hospital de S. Lazaro. Na occasiSto das nossas visitas nao bavia

doentes com molcstias intercurrcntcs, todos cstavam de p<\ e parecftu-nos

que o estabclecimento sem se podcr cbamar bom, e comtudo sofrivel,

ou pelo menos estfi em boas condicSes hygienicas para nao compromet
ter a saude publica, c preenelie o (im principal para que e destinado,

de reeolhcr os inielizcs atacados d'aquella hedionda enl'ennidade, allas-

tando dos olhos do publico tao tristc espeetaculo.

hospital militar e aqui como cm algumas outras partes, inn po-

brc estabclecimento; mas local c cxposicao exccllentcs, urn facultativo

zeloso c intelligente, e a idade dos doentes, compensam ate' certo ponto

o que falta no edibcio c nos meios destinados para a sua manutencao e

scrvico. A posieao cm uma propricdadc do estado faz lembrar urn hello

e mais ample estabclecimento de que em outra occasiao fallaremos e que
teria por fini reccber e tratar os militares mandados de Portugal affe-

ctados de molcstias pulmonarcs.
Uma nova instituicao dc caridadc sc cstabelcceu ultimamenlc no

Funchal, de especial intcrcsse para a seiencia e da niaior utilidade para

o publico, hospicio da Princeza D. Maria Amelia: monumenlo dc sau-

dosa memoria da virtuosa Princeza. e da piedade e illustracao dc Sua
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Mai, a Imperatriz do Brasil Viuva, Duqueza cle Braganca. Esle hospicio &

destinado a tratar doentes affectados de tisica e outras molestias pulmo-

nares chronicas, que ainda possam ter esperanca de mclhora. Recebem-se

nao so os babitantes da Ilha e brasileiros affectados d'essas molestias,

mas tarnbem aquellcs que a Augusta Fundadora quizer mandar de Por-

tugal para ali serein tratados. Collocado em uma bclla e elegante ha-

bitacao com todas as condicocs de salubridade, provido ampla e genero-

samente do material necessario para o tratamento e uso dos doentes, sus-

tentado a custa da mesma Augusta Senhora, c confiado aos euidados me-

dicos de um dos pratieos mais habeis da Ilha, o Dr. Antonio da Luz Pitta,

reune todos os elemcntos de prosperidade. Este estabelecimento ainda 6 pro-

visorio, e sera substitnido por outro era edificio de construccao mais pro-

pria e em local que possa melhor satisfazer todas as exigencias do trata-

mento de taes molestias.

O asylo de mendicidade euro dos mais uteis e rccommendaveis es-

tabelccimentos de caridade do Funchal, devido principalmente ao zelo in-

fatigavel e esclarecido do seu excellente governador, Jose Silvestre Bibeiro,

cujo nome anda ligado a todos os melboramcntos notaveis que ali se tem

f'eito nos ultimos antios. E mantido por uma prestacao da camara mu-

nicipal, e por subscripcoes de pessoas caritativas. Crcado na occasiao da

grande calamidade que affligiu aquelle povo em 1847 em consequencia

da molestia das batatas, foi uma das providencias que o dito governador

civil tomou para acudir e remediar a affluencia de mendigos que entao

concorreram ;i cidade. A idea agradou e ficou; mas o estabelecimento

apesar d'isso ja tem passado por grandes dilliculdades pecuniar ias; e se

nao fora o zelo e caridade do seu fundador, a Madeira estaria boje pri-

vada de uma instituicao que lhe faz honra. Esta casa recolhe mendigos

dos dois sexos e de diversas idades, em numero de cento e cincoenta a du-

zentos, e mais; teem ali habitacao, cama, alimentos e tratamento nas mo-

lestias. O edificio esta situado cm um local excellente e muito saudavel,

no meio de uma extensa borta, tern janellas grandes e bem rasgadas para

todos os lados, em uma posicao elevada e bem arejada. Nao dando o edi-

ficio como um bello modelo, julgamo-lo comtudo muito sufficiente para

o fim para que e destinado. Os pobres cultivam a borta, fazem o servico

do estabelecimento, entreteem-se em alguns outros trabalhos, como de

fazer cordinhas e tecidos grossos que ali mesmo se vendem. Tem uma

escola de rapazes e outra de raparigas. E nao sabemos que baja um esta-

belecimento d'cste genero que precncha tao bem o seu fim com mais

economia e com mcnos empregados. Todo o servico se faz com os mesmos

pobres, e com um so empregado bastante intelligentc que recebe um bem
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modi co ordenado. A commissao administrativa e o seu actual adminislra-

dor, D. Jorge da Gamara Lemc, a cujo zelo a instituicao nuiito deve,

servem so por efleito de caridade e amor pelo bem publico. Com mais al-

ffuns rccursos que se applicassem a completar paries secundaria^ do edi-

jficio, e que o fornecessem melhor de camas e roupas, dariamos este es-

tabelcciinento como um modelo simples e modcsto que se poderia ado-

ptar em cidadcs dc scgunda ordem, e que poderia ainda scrvir nas eida-

des populosas como asylo parcial de districto, bairro ou parocbia. Ainda

o aprescntariamos como uma prova do quanto e possivel conseguir com

lima vontade firme e esclarecida, scm essa grandc quantidade de cmprc-

gados que sao o cancro roedor de tantas instituicocs, e que as impossi-

bilitam de poder satislazer o seu objccto. Este asylo ale'm de scrvir de

abrigo aos mendigos, precnehe ainda outro fim nao menos util, ainda

que menos extenso. Ali se recolhem pessoas que sahindo das casas em

que estao servindo, nu do hospital cm que se acabam de curar, ou que

por outro qualquer motivo nao teem pousada nem meio dc subsistencia,

ate acharcm occupacao ou trabalbo, sein se lancarem na degradacao de

mendigar por portas. Este cstabclecimento nao so nao e nocivo a saude

publica, mas prevenindo a mendicidade, concorre para a salubridade da

(^dade, evitando focos de inl'eccao, de molestia e de immoralidade, que

ordinariamente se encontram cm todos os lugares ondc os indigentcs se

accumulam scm disciplina.

A prisao da cidacle nao e um cdificio primil ivamente construido para

esse bin, tern a forma gcral c dispnsieao de uma casa particular ordi-

naria a que se deu aquelle destino e applicacao. A sua posicao na parte

mais populosa c frequentada da cidade, ccrcada de habitacoes, e conunu-

nicando livremente e a ioda a hora com a rua, nao e a propria d'esta

ordem de estabelecimcntos. Isto nao pode remediar o ja citado govcrna-

dor civil, mas fez tudo o que foi possivel n'aquelle local em beneficio

dos presos e da salubridade publica, e elles eslao em condicoes hygicnicas

muito toleraveis, e sem cousa alguma que possa por esse lado aggravar

a sua sorte, ou ter o caracter, ainda mesmo leve, de tormento. Na oc-

casifid da nossa visita, que nao era esperada, nao havia ali cheiro algum

infecto, todos os presos nos appareceram em boa saude, sem signaes do

estiolamento, <pie as prisocs infectas, mal ventiladas e mal eselarecidas

dao aos sens babi I adores. Nao havia nenhum doente. O quarto destinado

para algum preso incommunicavel, por motivo de disciplina, oa por ne-

cessidade do |)rocesso, e igualinentc cspacoso, claro e ventilado por uma
grande janella. A parte inferior da prisao ao nivel da rua eonsider&mos

nos como poor: deve sep humida c pouco vontilada para o (undo, e e a
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unica do edificio de cuja salubridade duvidamos; ainda que a experiencia

nao tem rcvelado nada a tal respeito. Esta parte e a gcralrnente dese-

jada e preferida pclos presos; c para alguns seria uma vcrdadeira priva-

eao e castigo o muda-los para outra mellior da prisao. A posicao ao

nivel da rua da-lhes livre communicaeao para I'ora a toda a hora, e OS

que trabalham acham facilidadc dc fazer as suas vendas e negocios. Os

presos })obres sao alimentados a custa do governo e do municipio com

uma alimentacao sufficiente e saudavel. Apesar dos esforcos e diligencias

que se tem feito para mclhorar esta prisao e do muito que se tem con-

seguido, e certo que aquella eidade deve ter uma prisao eonstruida dc pro-

posito para o um para que e destinada, em local mais proprio, c com algu-

mas outras condicoes que no actual edificio nao epossivel ter: maior espaco,

algum paLeo para os presos sahirem ao ar livre, casas de banlio, de lava-

gem, detrabalbo, enfermaria, c outros commodos (pie sereputam hojecom

muita razao essenciacs para a salubridade e policia de taes estabclecimen-

tos, ainda os mais modestos, e que nao aspiram ao titulo de prisao-modelo.

cemiterio catholico esta situado no sitio das Angustias, c nao so

nos pareccu bem collocado, e perfeitamente ventilado, mas ale cremos

que pode considerar-se como um bom modelo no sen genero. gosto

simples e severo do portico e da capella, o silencio c decencia que aji

reina no meio dos tumulos ornados com plantas funebres e propiias do

Sugar, o cypreste elevando a sua rama triste e pyramidal, inspiram em
todos o sentimento do lugar, e a lembranca do que se perdeu, ou do

que tem de se perder. Os cemiterios dos inglezcs sao muito inferiores

a este, a escolba do local nao foi feliz, o espaco e pequeno. Nao diremos

que a saiide publica solTra por ora com isso, mas nao tardara muito o

momenta em que seja preciso escolher outro local mais elevado, mais es-

pacoso e mais retirado para similhante fun. Se a eidade so estender

sobre o lado do Poente, para o que parece haver tendencia, o cemiterio

das Angustias vira a ficar dentro da povoacao, e sera' entao preciso pro

curar outro lugar mais afastado para o substituir.

A eidade tem varios mercados para fructas, hortalicas, pcixe, aves,

etc.; conservam-se com bastante aceio e cuidado. Um d'ellcs, talvcz o

melbor, e que esta bem situado, e o menos procurado; os vendedorcs viio

antes postar-se junto ao mercado do peixe e matadouro, apesar das dili-

gencias que se tem feito para Ihes dar outra direccao. E provavel que o

municipio tenha de abandonar o primeiro local, e de fazer uma nova

construecao no local descjado, que em todo o caso devera bear em dis-

tancia tal do matadouro que o bom servico de ambos, c as condicoes by

gienicas e policies sejam mantidas.
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Acaba de se abrir urn novo matadouro junto ao mercado do peixe

que nos parcce de bern adequada e propria eonstruccao; nao grande,

mas commodo, feito corn arte c intelligencia; deve precneber bem o seir

flrn, reunindo todas as eondicdes requeridas de saiubridadc, e sobrctudo

scndo perfeitamento ventilado e tendo agua com abundancia para a lrm-

peza. Talvez alguem o dcsejasse ainda mais affastado das babitacoes e

com mars capacidade para ali se poder fazer a lavagem das visceras, a

primeira limpeza dos couros, e derrcter o cebo; isto a exemplo de outros

bona estabelccimentos d'esta ordcm, e com o receio de que essas opera-

coes se vao praticar em outras localidaclcs da cidade em que possam ser

nocivas. As informaodes que tivcnros a este respeito nos fazem crer que

esses inconvenrentes por em qrranto nao cxistem. Fora d'isto, este novo

estabelccimento e bem calculado para o servieo qrrc deve prestar, tendo

iodos os rrrecbanismos proprios para facrlitar o trabalbo, nao apresentando

cousa alguma que possa comprometter a saude publica, nem mesmo rn-

commodar as babitacoes mais proximas, se se mantiver a policia que

taes estabelecrmentos dernandam.

O Furrcbal nao e uma cidade manufactora, no sentido em qrrc esta

expressSo hoje se toma, basta lancar os ollros sobre os seus edificios, ainda

mesmo de longe, para conhccer que nao existem air aquellas grandes in-

dustrias fabris, que pelo emprego do vapor, orr por necessidadc de alias

temperaturas, corrompem e infeccionam o ar. As suas fabricacoes sao

mui limitadas e rcduzem-se a fabricar vclas de cebo, rcfmaeao d'assucar,

curtumes, distilkrcao de agua-ardente, estufas para melborar e preparar

os vinlros, fornos de cal, c outras rndustrias em ponto pc([ireno, traba-

lbos individuacs e isolados, alguns mui curiosos, mas que nao exigem

nem grandes motores, nem alias temperaturas, nem agentes deleterios.

O combustivel geraimente empregado nos usos cullinares e a lerrba e o

tnatto. Importa-se muito carvao de pedra, porem d como deposito para

fornecer os muitos barcos de vapor que air o vao procurar. A ilium i-

nacao da cidade faz-sc com oleos, e nao apresenta inconveniente algum

para a saude.

As culturas que se fazem no Funeba) ou nos seus arrabaldes nao

so nao tern uma mfkreneia nociva sobre a saude dos babilantcs, mas, pelo

contrario, muito contribuem para a pureza do ar, e para a srra fres-

cura; os jardins que cercam muitas casas e as pracas guarnecidas de

arvoredos, deixarrdo grandes espacos sem babitacoes e conservando estas

separadas com grandes inter\allos, lacilitam a vcntrlacao c dao aos ha-

bilantes a possibilidade de poder passar uma boa parte do dia e mesmo
da norte ao ar livre. Nos jardins ha bastante cuidado em nao aproximar
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das casas as altas plantacoes que interceptam os raios solares e entre-

tccm a humidade. Alem d'isto as culturas que se fazcm na Ilha nao

sao insalubres; mal dirigidas, nao sc tira deltas o proveito que iim

paiz tao facil e variadamcnte productivo devia dar: culturas exclusivas

repctidas no mesmo tcrreno sera altcrnativa ncm descanco, processos

atrazados, pouco cuidado na escolha das sementes, pouca diligencia na

ereacao dos fructos, muita confianca na natureza e bondadc do soio, al-

guma preguica, tudo islo tem lancado este paiz na pobrcza c na mise-

ria. Mas se estes usos, juntos com uma legislacao agricola pouco favora-

vel ao progresso da agriculture, vao produzindo lentamente as suas legi-

timas eonscquencias, e lancando na desolaeao c na fame uma grande

parte dos seus habitantes, c em grandes embaracos os outros, quando

a cultura exclusiva falha por uma d'essas cpidemias vegelaes que sao

tao communs por toda a parte, nao sc pode dizer que qualquer d'essas

culturas usadas na Ilha mesmo com os seus maos processos seja insalu-

bre para os habitantes ou para os cidlivadores. As culturas rnais geiacs

das diversas especies de batatas, do inhame, do milho, do trigo, da vi-

nha, do cafe, banana, etc. nao apresentam nada que possa ser nocivo.

As culturas e trabalbos agricolas em aguas cstagnadas, como a do linlio

e do arroz, a([ui so se tem feito cm ponto tao pequeno que apenas tem

servido para verifiear a sua possibilidadc c a disposicao do terreno e do

clima para as receber bem; mas nao tem cbegado ao ponto de se poder

apreciar a sua accao sobre os cultivadores. Nos trabalbos de iabricacao

e preparacao do vinhp que constitueni a parte rnais importante da ri-

queza da Ilha, nao ha proccsso algurn que, cautelosamente empregado,

se possa reputar nocivo. As grandes arrccadacocs de vinho que se fazem

na cidade por debaixo das habitacocs teem feito lembrar algurn incon-

veniente que as emanacdes alcoolicas podem ter na saiide; mas como

essas casas servem, pela maior parte, para deposito, e muito raras vezes

para preparacao dos vinhos, o cheiro que ali se encontra, e que os

habitantes chegam a achar agradavel e suave, nao pode ter inlluencia

nociva; tanto mais quanto a maior parte das vezes se nao sente supe-

riormente nas babilacoes. Sc em algumas d'essas casas se fizessem tra-

baltios com o vinho, misturas, lotacoes, clariiicacoes, distillacocs, etc.,

que podem dar exhalacoes mais aturadas, nos a nao aconselhariamos para

doentes.

Nas abegoarias, curraes, e casas de qualquer outra denominacao

destinadas para babitacao ou criacao de animacs, nao vimos ali nada

que se possa julgar nocivo a saude publica; nao porque estas construc-

cdes sejam as mais aptas e estudadas para o sen fim, mas porque
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acham separadas, e em boa distancia das habitacoes do homem, o por-

que a bondade do clima e tal que permitte que cl las sejam expostas e

ventiladas por todos os lados, de modo que os animaes vivem quasi ao

ar livre. As epizootias sSo ali raras; e os animaes so pelas condicoes fa-

voraveis do clima estao isentos de males que em outras partes com
grandes cuidados c muito esludo se nao tern conseguido evitar.

Os alimentos no Funchal sao em geral de boa qualidade, e em todos

os generos de alimentaeao se podem achar eomidas saudaveis, encontrando-

se tambem alimentos finos e delicados: a mesa pode ser muito variada.

As carries sao succulentas, e como as melhores de que se f'az uso na Eu-
ropa; ha abundaneia de peixe, todas as fructas da Europa e dos elimas

tropicaes, c bortalieas cxeellcntcs cm todas as estacoes. Sendo preciso com
iiido confessar que as ffuctas e bortalieas de qualidade superior nao sao

a regra geral; a grande abundaneia e da fructa e liorlalioa de segunda

e tcreeira qualidade, as de primeira sao eonsideradas como objeeto de

luxo. IN 'est e ponto ha ainda muito que cmendar e que aperfeicoar; a pro-

dueeao que e abundante, seria excelleule por pouco que a eultura fosse

mais hem dirigida. A lacilidade de communieacoes que ha hoje com o

Funchal tambem eoneorre para que se possam transporter para ali os com-
modos c especialidades dos outros paizes.

A. alimentaeao da elasse trabalhadora, c sobretudo da classe pobre

nao e subslaneial: algum peixe salgado, a batata, o inhame, o milho, lei-

joes, abobora, comes, eonstitueni o sen principal sustento, poucas vexes

loin oeeasiao de usar de eomida animal mais subslaneial. sustento do

pobre faz-se com uma despeza silmmamente pequena; e assim mesmo
n'estc clima tuo fertil e abencoado da Providcncia lein-sc morrido de home,

e ha inuilos dos scus habitantcs trabalhadores que vivem em uma ehoea

de palha, scrn ter um so traste e com um Vestuario mui proximo a in-

decenda. Em o anno de 184? em que a molestia das batatas tirou

aos pobrcs um dos scus costumados alimentos. as molestias c a mortan-
dade que mais on menus direclamcnle d'ahi rcsullaram foram muito
grandes.

Quando se compare a belleza d'aquelle clima e a facilidade da cxis-

tencia ali com a extrema miseria de um bom numero de sens habitan-
tcs que tern aplidao para trabalho. Quando ao lado de tantas liabiia-

coes elegantes se veera outras da ultima miseria e faltas de tudo, quando
.se observa um paiz da mais variada forlilidade que produz os mimos de
todos os chmas e as materias primas dos commercios mais lucraiivos,

reunindo todas as produceSes da Europa e dos tropicos, oom uma posi-

'./"• geographica, sempre importante, e hoje quasi indispensavel para a

1." n. isslt — T. I. l'. i.
| .',
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navcgacao por vapor, qae reeebe todos os annos mais <lo trezentos na

vios, que e proeurado todos os annos por trezenlos OU qnalroeenlos cs-

trangeiros, por motivo de doenea, que air vilo busear o sou ceffljedio c

que deixam sommas considcravcis; c quando ao mesmo tempo si; vo que

este paiz assim dotado pete natureza nao pode dar uma condieao nienos

miseravel e degradante a urn gJan.de numero de sous habitantes, pereebe-

se que dove haver urn grande erro que esplique esta terrivel con trad iecao.

O paiz que pode enriquecer urn grande runoei'O de easas inglczas, nao

tern rneios para alimentar e dar os mais simples eoinmodos da vida a

tantos dos sens habilantcs! Urn paiz que tern as suas estradas, os seus

aqueductos, os seus diques por f'azer, as suas eulturas por melhorar e

eslcnder, nao tern trabalho que dar aos desgnrcados (.pie lh'o iinploram,

e que deixam aos centos uma patria delieiosa para conrer as aventuras

o riscos de uma emigracao merccnaria, e muitas vezes cruel! Ha urn sen-

timento geral, uma idea, urn desejo que persegue o cspirrto de todos que

visitarn este paiz, e (pre vcem lao pungente contradrccao. Este scntr-

mento, esta idea, este desejo podem ser eslxanhados rros naciona.es como

pouco patrioticos; mas devem ser perdoados nos cstrangeiros conro phi-

lantropicos e Iimnanilarios.

Entrelanto e preciso confess®? que so tudo que aoabamos de pon-

derar c lamentar em urn paiz que a natureza quiz favorecer abundante-

mente com os seus dons, desgosta o viajante, e o confirma nas suas idt'as

pouco vantajosas a nosso respeitoj nao tern comtudo chegado a ponto de

produzir efteitos nocivos immediatos na saude publica nem na d'aquelles

que procuram o sen abrigo. Uma on on Ira povoacao tern sido alaeada de

a'lguma ligeira epidemia que nunca torna grande desenvolvimenlo, e que

cede logo a pequenas medidas policiaes, e sobretudo a bona ahmentr-los.

GUMTIJLO IX.

.tuiiiisicM e vegetae».

estudo da parte zoologies da historia natural da Ilha da Madeira

nao esta mais adiantado do que a sua geoiogia e mineralogia, nem ha pu-

blicacoes importantes e completas sobre esta materia que indiquem es-

tudos longos e severos. Ha porem trabalhos separados, bons (Vagmentos
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que podeiao servir um dia como etementos para essa obi a lao desejada e

necessaria para o eonhecimentQ do paiz. Esses fragmentos dizeni ma'is res-

peito a classe das aves, dos pcixes c inscctos. No prineipio pareee (pie a

popiilacao zoologiea da Jlha nao f'oi muito numerosa ncm niuito variada;

08 poucos vestigios fosseis de animaes assim nos authorisam a pensar. A
natureza vulcanica do solo, a sua isolacao do mimdo oonhecido. pbdem
explicar essa mingua; e a eonHagracao a (pie os seus pi imeiros habit an-
les entregaram os bosques e ai-voredos, ainda podia ler contribuido para
consiimir algmnas das snas especies zoologicas primitives. E eerfco que
desde o descobrimento da Ilha. as especies pertcncentos a classe dos mat
md'eros mmea (brain nuiilas. nem mu.ilo ltumerosas, e ainda Iioje o nao
sao apesar do sen progressive augmenio. Quasi lodas impoi ladas, encon-
tram-se so aquellas que niais eonvcm ao homem, on (pie as emhareaeoes
levarani la eonlra vonlade dVlle. Como as nacoos que teem lido o doininio
da Ilha, e a inaior comnuinicaeao com ella sao a noi I uinieza e a insieza
tarnhem ah enconlramos as mesmas especies uleis que achamos ens Por-
tugal e em Inglaterra. Ji d'aqui tambera so deprehcnde o inoii\o pot-
(pie nao vemos la os animaes I'eroz.es. assim como nao achamos os ani-
maes venenosos; o que e mais uma vanlagem especial do paiz. A pro-
pagacao dos animaes uleis nao fern sido extraordinaria; mas as eonmumica-
edos por mar, a navcgacao eosleira da Ilha, a aspereza e escabrosidade
das estradas, a facilidade com (pie os habitantes transpoitam as cartas,
ainda as mais pcsadas. as coslas e a cabeca, o modo do eullura. nao tern
feito laulo sen Mr a ('alia e neeessidade de maior nume.ro de animaes de
carga e de eonduceao, do ( pi<> ali exisle. Os animaes mais usados no ser-
vice do liomem na classe dos mamil'eros nao 1em tornado ali vnnla|osas
e grain I es dimensdes, bem diflemiteinenle do (pie lem aconlecido no rein.)

vegetal com algumas plantas cxoticas; pe!o conirario ha mais disposicao
para se prodnzirom g'eraed(\s de (annas acardia'das. Parece pore'in, (pic a

I'orca conceiitrando-se em corpo e meinbros mais curios, o animal ganha
uma rol)uslez e lenaeidade admiraveis para o trabalho.

No (pie diz respeito ao reino vegetal, lambem nao exislcni os Ira-
ballios e exploracdcs ol'liciaes que se deveria esperar. A Flora da Ma-
deira, que nao deve ser de uma graudc difiiculdade. nao esla comlndo
I'eila. Ha Isons fragmentos disperses que nao podaai dispensar. antes l;t-

zem desejar, os estudos rcguhires e seguros que o paiz mereee. Se nu-
mero dos vegeiaes indigenas (bi pequeno. como tudo fez suppdr, o nu-
mero dos naluralisados ecullivados o lioje niuilo consideiavel e augmenia
todos os dias. J;i e difficil deeidir a respeito de algmts se s;lo indigenas
on naluralisados. Os venlos. a emigracao dos passaros. as sementes eon-
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duzidas pelos navios e pelas mercadoriaa era um solo fertil e de facil

produccao, fazem appareeer especies dc que passado tempo nao e possivel

marcar bem a origem. O numero dc vegetaes cultivados ercsce todos os

dias, o terreno recebendo Lao l)em as plarrtas e scmentes importadas, que

n'esle scntido quasi que nao ha tentativa infructuosa. Nao pertendemos

com isto dizer que todas as partes da Ilba sao igualmente aptas para to-

das as culturas. Porem como tern diflerentes tempcraturas, altitudes c

cxposieocs, tem facilidade para poder rcceber nos terrcnos proprios os ve-

getaes de quasi todo o universe Por isso tnuitos a tem invejadd para o

estabelecimento de um jardim botanico universal, em que so encontras-

scm ao ar livre as riquezas vegctaes de todos os paizes. Outros a conside-

ram como singularmcnte propria para culturas de cnsaio e transieao em

que os vegctaes sc acclimalassem c podcssera depois passar dos tropicos

para a Europa, c d'esta para os paizes tiopicaes. Pela parte que nos loea

nao nos pareccu muito cxtraordinario epic as plantas tropicacs que sc

cultivam bojc na Madeira e outras similbantcs possam, depois de ali accli-

matadas, passar para o Aigarvc.

Apresentando a enumeracao que se segue de algumas plantas da

Madeira nao pertendemos scnao escolber as mais nolaveis para f'azer sen-

tir a importancia do paiz, e (pie d'elle sc pode esperar. Seja-nos per-

mittida tal digressao, que nos affasta do nosso principal objecto cm fa-

vor da boa inlencao e ardente descjo com que e feita. Dcixamos de f'al-

lar de uma das bellczas do paiz, as plantas de adorno, que f'azem ali

boje as dclicias dos curiosos c a admiracao dos visilantcs, pela sua ro-

bustcz, csplendor, brilbo de suas florcs, c pela sua abundancia c varie-

dade, cnumcrando so aquelles vegcUes que pelas suas qualidades alimcn-

tares, medicinacs, ou por fornecerem raaleriacs ao commercio c indus-

tria, se tornam recommendaveis c podem dar idea dos rccursos do paiz:

c assim mesmo nao mencionamos todos os lenbos que em numero de

mais de sessenta, alguns ja raros, sao emprcgados nas artes^ fazendo re-

cordar e lamentar a pcrda dos antigos arvoredos, e o descuiao que tem

bavido cm supprir essa falla por novas planlacoes.

Alguns dos vegelacs que vamos cnumcrar, existem em abundancia

e constituem grandes culturas, espalhadas por toda a Ilha, outros ainda

em abundancia eslao limitados a certos e determinados lugares, e dc ou-

tros finalmente existem poucos exemplares que so servem para provar

a possibilidade de se poderem eultivar ao ar livre. Vegctaes ha ali que

de tal modo agradeccm a bondade do solo e do elima, que tein tornado

dimensoes e um porte que excede muito o da sua ordinaria eslalura, e

outros cujn produccito e repelidas colbeitas sao admiraveis.



DAS SC1ENCIAS 1)K LISBOA. 1." CLASSE. I I

PI.ANTAS IIA MADEMA MAIS IMPORTANTES PELA SCA (JTILJIUDE,

Anona squamosa. Cultivada. Anona, fructo cxcellente c delicado, mais
pequeno do que no Brasil, existe em abundancia. Ha outra especie
mais rara, Anona cherimolia.

Bcrljcris vulgaris. C. Espinheiro vinlielo. Berberis.

Papaver rhrcas. Naturalisada. Papoila vermelha.
Sisymbrium nasturium. Indigcna. Agriao.

Cochlearia arrnoracea. C. Rabao rustico,

Isatis tinctoria. I. Pastel dos tinlureiros.

Brassica oleracca. C. Couve.

Brassica napus. C. Nabos. Estas duas especies, e sobretudo a primeira
formam uma parte do alimento geral do povo.

Raphanus sativus. N. Rabao.

Gossypium Iierbaceum. C. Algodoeiro. Ha apenas onsaios da sua eultura.
Then viridis. Cha da India. Tem-se cultivado cm algumas paries da Ilha.
como ensaio, principalmente no jardim da Scrra e Estreito. Tern ha-
vido grande difficuldade em o seeear c enrolar como se faz na China.

Citrus medica. N. Cidreira.

Citrus limonum. N. Limoeiro.

Citrus aurantium. N. Larangeira.

Citrus vulgaris. N. Larangeira azeda.

As eidras e os limoes na Madeira, sao excellentcs; as laranjas e
tangcrinas, em geral. sao inferiores ,4s de Portugal, mas tambem as ba
excellentcs.

Media azedarach. C. Sjcomoro bastardo. E ali uma bonita arvore e de
maior porte do que em outros paizes.

Vitis vinifera. N. Videira. As uvas na Ilha da Madeira sao boas, e o vi-
nbo (pie com ellas sc fabrica muito conhecido e apreciado; constitue
a produccto mais importante da Ilha e a sua principal riqueza. Exis-
tcm variedades de uva que produzem diflerentes qualidades de vinho,
e (pie teem diversa estimacao. A cxposicao e outras circumstaneias
do lerreno tambem influem nolavclinente n'essa qualidade. Os vinhos
do Sul sao mais generosos, aromaticos, e mais cstimados que os do
Norle. A molestia caracterisada pelo Oidium tuckcri, (pie sc lem ma-
nifestado em diversas partes da Europa, atacou ali a vinha com (al
forca e em tal extensfio, (pie a perda da uva foi quasi geral cm loda
a Ilha nos annos de 1852 e 1853.

Linum usttaltssimum, C. Linbo. Pouco cultivado;
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Ruta graveolens. N. Arruda.

Juglans regia. N. Nogueira. fern ali soffrido molestia eomo cm outras

partes.

Rhus coriarea. C. Sumagre.

Pistacia terebinthws. G. Terebiritho.

Mangifera indica. C. Manga. Fruclo cstimado, mas inferior ao do Brasil

e da India, pouco vulgar.

Cto arietinum. G. Grao de bico. Faz parte do alimento das classes iri-

feriores: algurn vai de Cora.

Faba vulgaris. C. Fava.

Ervum lens. C. Lentilha. Cultiva-se muito em Porto Safito.

Lufinus albus. C. Tremoeo.

Piswu sativum. G. EfVllha.

Phaseolus vulgaris. C. Feijao. Muito usado pei« classe inferior, entra

muito de fora.

Tamarindus indica. C. Tamariiido.

Ccralonia siliqua. G. Alfarrobeira.

Ami/gdalus communis. C. Ameudoeira.

Jnv/gdalus pcrsica. C. Pecegueiro.

Prunus armeniaca. C. Damasqueiro.

Prunus domestica. C. Ameixoeira.

Prunus cerasus. C. Cerejeira.

D'estas fructas ba abundancia, mas as qualidades supcriores nao

abundam.

Fragaria vesca. C. Morangueiro Ha tres variedadcs inf'criores a's de

Lisboa e Porto, e muito inferiorcs as dc Inglatcrra.

tf^w M*w.r. G. Silva framboeza.

Mespylus germanica. G. Ncspereira.

fVr&j c&mmunis. G. Pereira. Ha algumas variedadcs excclleiilcs, mas

ba menos variedadcs do que cm Portugal, e folate algumas das mc-

ihores. mesrno diremos da cspecic scguinlc.

Pt/rus ma/us. G. Maccira.

Pt/rus cydonia. C. Marmcleiro. Boa qualidade.

P«m'&z granatiim. C. Pvomeira. Encontram-se algumas que dao urn I'ru-

cto bellissimo c de grandes Airaensoes.

Psidium pomi/erum. C. Guaiaba. O fructo nao e muito cstimado; mas

a fi-elea erne com die se fabrica e boa, e a guaiabada, ou doce de ti-

jolo, nao e inferior ao do Brasil.

Murtus communis. I. Murta.

Mi/rtus pimenta. C. Pimcnia de Jamaica.
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Eugenia uniflora. C. Pitangueira. Pouoo cujtivada, 6 Fructo da excellent?

gelea.

Eugenia jambos. C. .lambo.

Carica papaya. C. Mamocira.

Passi/hra edulis. C. Maracuja. Pouco cultivada, nao r excellente, A va-

riedade roxa e a melhor.

Cucurbita lalior. N. Aboboreira.

Cucurbita mdopepo. IN. Abobora de cor6a.

Cucurbita pepo. C. Abobora menjna, e suas varicdadcs. A abobora cons*

tittle ali inn dos alimentos mais gera.es dos pobres e trabalhadpres;

comida so, on com couvcs, graos, fcijao, milbo, etc.

Cucumis mclo. C. Melao. A varicdadc 6 importada de Portugal e reeula
pela qualidade da d'estc paw, que e interior a dos Canlalus.

Cucumis salivas. C. Pcpino. Boa qualidade.

Cucumis citrullus. C. Melanoia. Inferior as boas de Portugal e do Brtisil.

Scchium edule. C Caiota, choeho. Muito usada, gosto agradavel.

Opuntia documana. C. Tem-se obtido n'esta espcie de Opuntia muito
proxima a Opuntia coc/dlimjcra, nopal, poreoes ja muito aprcciaveis

de cochinilba. Nao havendo ali tanta pratica da cultura e odheita do
insecto, a droga nao sahia tao limpa eomo a das Canarias, mas a qua-
lidade e boa, e hoje ja se conhecc melhor o modo de a apanhar c lim-
par. Tambem sabemos que esta ©specie tcm mais espinlios que a co-

chinilifera, e por conseguinte offercee mais demora na oolbeita. Pode-
ria ser um rarno aproveilavel de cullura. Appareceu uma excellente
amostra de coehinillm da Madeira na exposicSo de Londres.

Apium graveolens. I. Aipo.

Jpium petroselinum. C. Salsa.

Anethum faniculunu I. Funcho. Hoje n8o existe ali na mesma abundan-
cia (pie no tempo em que os primciros habit antes deram a cidade o
"omc de Funehal.

Daucus carota. C. Cenoura. Boa qualidade.

i'ojfca arabiea. C. Cafe. Produceao facil, qualidade excellente, cultiva-se

bastante, mas esta cultura podia ser muito mais extensa; ainda que,
e so no Sul da llba. e ak : eerla altura que esla plants se da bem c
produz fruelo.

llubia tinclorum. I. Gran/.a on IVuiva dos tiiilureiros. Produecao abun-
dante.

Santolina chamatcyparissw. C. Abrotano femea.
Arnica montana. I. Arnica.

( 'ijvara scoh/nnis, C. Aleachofra liortense.
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Carthamus tinctorius. S. Acaf'roa. Produccao facil c abundantc.

Lactuca sativa romana. C. Alface romana. Boa qualidade.

Lcontodon tarraxacum. I. Tarraxaco.

Erica scoparia. I. Urze das vassouras.

Ckthra arborea. I. Folhado. Nome da Madeira. Pao rnuito cstimado pclos

marcineiros.

Oka europcca. C. Oliveira. Por ora so como experienoia.

Fraxinus excelsior. C. Frcixo.

Nerium oleander. C. Cevadilha.

Convolvulus batatas. C. Batata das Ilhas. Ha era abundancia, e eslimada

para alimento, e para fazer doce que se usa muito no paiz e se cx-

porla. A batata tambem se exporta.

Convolvulus C. Batata dc Demerara. Ha dois para tres annos que

se introduziu na Ilha da Madeira esta cultura, e constitue hoje lima

produccao importante e que em pouco sera" geral em toda a Ilha, sup-

prindo a batata ordinaria que ali chamam semilha. E de facil cultura

e dc abundante produccao, pode dar tres colbeitas no anno, nao tern

sido atacada pela molestia que destroe o Solatium tuberosum. Ha duas

variedades, uma de batata roxa e outra de batata parda; a primeira

e mais fina e mais doce, a ultima e de mais vantajosa produccao. Foi

uma utilissima acquisicao para os babitantes pobres da Ilha, (jue hoje

fazem d'ella ja um born consumo. Foi importada de Demerara.

Nicotiana tabacum. C. Tabaco. Da-se hem na Ilha c parece sor de boa

qualidade. Depois da molestia da vinha tem-se desejado muito estabe-

lecer ali oulras culturas, para evitar ao paiz a Come e miseria, quando

falte a cultura exclusiva, ou o genero deixe de ser moda. A cultura

do tabaco e uma das que tem lembrado, e que talvez podesse dar bom

resultado; mas a esta cultura oppde-se os direitos exclusivos de uma

companhia de commercio, por contracto feito com o governo.

Datura stramonium. C Estramonio.

Solanum tuberosum. C. Batatas. Esta especie que ali tem o norne dc se-

milha fez por muito tempo uma boa parte do alimento das classes

menos abastadas da Ilha, e era tambem muito usada pelas mais abas-

tadas. Em 1847 a molestia que ja tinha atacado esta produccao em

outros paizes, accometteu-a ali com grande forca. Foi um anno de

fome, de miseria, e de grande mortalidade. D'cntao para ca esta es-

pecie tem sido menos cultivada e e substituida pela batata de Demerara.

Solanum melongena. C. Beringelia.

Solanum bjcofersicum. I. Tomatc.

Capsicum annuum. C. PiraentSo.
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Borrago officinalis. C. Borragens.

Lavandula spica. C. Alfazema. Ha outras espeeies de Lavandula indi-

genas.

Mentha rotundifolia. 1. Menthastro, Hortelfi das cosiiibas. Ha outras es-

pecies de Mentha indigenas.

Salvia officinalis. C. Salva. Ha tambem espeeies indigenas.

Rosmarinus officinalis. N. Aleerim.

Melissa, officinalis. \. Herva cidreira.

Glechoma hederacca. I. Hera terrcstre.

Digitalis purpurea. I. Dcdaleira.

Mirabi/is jalapa. G. Jalapa?

Spinacea oleracea. C. Espinafre.

Beta vulgaris. C. Betarraba.

Laurus nobilis. G. Loureiro.

Laurus fceteris. I, Til. Bellissima arvore; lenho e muito Usado pelos

marcineiros; este pan, qnando se trabalha, dcita mao eheiro, que depots

em obra se nao sente. E o Laurtts maderensis de alguns.

Lauras indica. I. Vinhatico das Ilbas. Lenho tambem usado pelos mar
eineiros.

Laurus cam/era. G. Canforeiro. Ensaio.

Hieinus communis. C. Mamona. Baforeira. E uma arvore alta. Podia ser

de uma util produceao em um paiz que imports azcite para hazes.

Jatropha manihot. C. Mandioea.

Jatropha curcas. C. Pinhao da India.

Buxus sempervirrns. ]\. Buxo. Muito usado em obra de mareineiro e

entalhador.

Quercus suber. C. Sobreiro.

Fagus castanea. N. Castanheiro. Bella arvore, sobretudo no Norte da

I Ilia ; abi a vinba e dirigida e cneostada pelos eastanbeiros acima, que

Ibe servein de arrimo e estaea. Teem soil'rido molestia (pie raalou a

raaior partes d'elles; comeca pela raiz.

Populus alba. C. Alemo ordinario.

Plalanus orientalis. C. Plalano.

Salix babilonica. C. Salgueiro-chorSo.

N. Figueira. O frueto e muito saboroso, os grandes e ob-

\ tambem um dos vegetaes

Incus earica

longos, chamados beberas, silo eatimados

que teem soffrido molestia.

Ficus elastica. C. Caoutchouc. Como ouriosidade.

Morus nigra. C. Amoreira. Tambem ha a niulticaulis. Pertende-se co-

uieear a cultura da seda.

Juniperus drupacea. I.

I,' CLaMS r. t. !'. l.
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Cupressus sempervirens. C. Cypreste.

Cupressus maderensis. I.

Firms maritima. C. Pinheiro bravo. Cultura ja muito important©, c que

se vai cada vez desenvolvendo mais.

Pinus larks. C.

Pinus cedrus. C. Cedro do Libano. Tem-se corlado quasi todos para a

raarcineria, sera plantar novos; podera vir a desappareeer cm pouco

tempo.

Taxus baccala. I. Teixo.

De todas estas arvores se tiram madeiras de conslruccao, e para

as diversas manufactures.

Phaznix daclylifera. C. Palmeira da cgreja. Nao ha muitas na Ilha, mas

dao fructo; e em alguns lugares seccam~se e preparam-se bem as ta-

maras.

Cocus nucifcra. C. Coqueiro.

Arum colocasia. N. Inhame do Egypto. Nao e o Yam de West-Indias. E
muito cultivada e faz a alimentaeao de uma boa parte dos traballia-

dores e classe pobre da Ilha, durante Ires ou quatro mczes. E alimento

pouco substancial e inferior A batata. inhame vermelho e melhor

do que o braneo.

Amomum zingiber. C. Gengibre.

Amomum cardamomum. C. Cardamomo.

Curcuma longa. C. Curcuma.

Curcuma leucorhisa. C. Farinha de substantia, batatinha, Arowrool. Ex-

cellence e abundante produccao, muito estimada e que pode ter difie-

rcntes usos. Fazern d'esta fecula caldos para crearieas e doentes, bobs,

biscoutos, e exporta-se uma boa porcao.

Canna indica. N. Herva conteira.

Musa cavendish. N. Banancira da China.

Musa paradisiaca. N. Bananeira de S. Thome.
Musa sapientium. N. Bananeira ordinaria. Muito vulgar na Ilha, e de

uma produccao facil e abundante.

Agave americana. N. Piteira.

Bromclia anands. C. Ananas. Produccao facil em lugares baixos do Sul

da Ilha. Ha duas variedades, a de fructo amarello e mais sueculenta,

aromatica e gostosa, e por isso mais estimada do que a de fructo

braneo.

Allium cepa. C. Cebola hortense.

Dracana draco. N. Dragoeiro.

Asparagus officinalis. C. Hspargo. Pouco culiivado, melhor do que o

gcral em Lisboa, inferior ao de Franca, e nao tern o mesmo saber.
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Smilax aspera. I. Legacao.

Oryza saliva. C. Arroz. Eusaios.

Zea mays. C. Milho. Bastaute culfivado, mas em quantidade infenor a

necessidade dos habitantes que fazem d'ellc grande uso em papas, e

misturado com outros vesretaes. Vai assim mesnio bastaute de fora.o
Depois da molestia da vinlia tem augmentado a cidiura do milho.

Jrundo donax. G. Canna.

Bambusa arundinaced. C. Bambu.
Trilicum hybcrnum. C. Trigo. Boa qualidade, mas quantidade muito in-

ferior ao consume do paiz.

Sacclmrum officinale. N. Canna de assuear. Produz com facilidade. mas

a cullura tinlia diminuido. Ha tendeneia ]>ara grandes plantacoes de-

pois da molestia da vinha. Extrahe-se poueo assuear da canna; faz-se

melaco, e e prineipalinentc para agua-ardento que se appliea.

Jdiankhum capil/ns veneris. I. Avenca.

Lichen rocella. I. Urzella.

CAFITULO \.

•lilui'nciii <I« ellnmi « outran OQDdlcScs hyglrulenN M<»lir»> a Ntiuile «• »'l<lu <los hahitantrH.

Examincmos agora couio o clima da Madeira, e prineipalinentc o do

Funchal, c as condieocs hygicnicas que aeabamos de considerar actuam

e induem sobre a saude c vida dos sens liabilanles, para vermes eomo
poderao tauibcm affectar os estrange iros, (jue aii vao rcsidir por mais

on menus tempo, com o (im de melborar a sua saude.

Entre as muitas causas que teem iniluencia sobre a saude e vida

dos habitantes da Ilha da Madeira, ha alguinas que obram de inn modo
muito diflerente nas diversas cond icons sociacs. Esta diflerenca, commum
a todos os paizes, ali e fortemente prommeiada. A classe mais favorecida

da fortuna, tendo todos, ou muitos dos commodos da vida, em urn ex-

cellenle clima, pode subtrahir-se a grande numero de causas morbificas,

e gosar de mcihor saude e mais dilatada cxistencia. lima parte da classe

trabalhadora, que por sens trahalhos mais productivos, ou mais felizes

sc aproxiuta a classe rica, participa das snas isencoes e gosos. A classe

mais pobre e miseravel pore'm, com mas habilaeoes, vestidos insufficien-

tes, fraca alirncnlaeao, e indiseulpavel negligencia no aceio, adquire uma

constituicao deteriorada, fica sujeila a maior numero de eniermidades

graves, a mais tardios e peores tralamentos, e f'malmente tem uma exis-
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tencia mais carta, E isto o que se podia prever polo que vein dito, e

e isto o que a obscrvacao confirma. Mas nao se ju-lgue por aqui que na

Ilha da Madeira existem mais molestias do que nos outros paizes. Mui
longe d'isso, ate pensamos que baverao menos; so acreditamos que o sou

numero deveria ser menor e a vida mais longa na classe menos favore-

cida da fortuna, se fosse possivcl dar-lhe, nao diremos ja os gosos dos
ricos, mas os commodos e alimenlacao que em tal paiz todos podiain e

deviam ter.

Nos habitantes da Ilha, na classe trabalhadora, principalinente

n aquella que tern nielhor alimenlacao e mais alguns commodos, ha
forea, actividade e capacidade para supportar pesos, marches e trabalho

alurado. modo por que alguns individuos carninbam com as redes e

palanquins, subindo a montes escarpados e do difficil accesso, a agili-

dade e vigor com que outros acompanham os cavallos dias inleiros c

as vezes succcssivos, prova uma robustez pouco commum fortificada

pelo babito. Os habitantes do Norte da Ilha, tem lormas bem desenvol
vidas, musculosas, apparencia vigorosa, e podem supportar longas ladi-

gas, carregar com grandes pesos, andando muito e em geral resistindo

a continuo trabalho. Mas tambem se encontram muilos com lormas
menos vanlajosas, apparencia fraca, e que tern uma grande indolencia

e uma resignacao para a indigencia, que espaota. Todo cste mal, gracas

a bondade do clima, poderia ser (acilmente emendado; c, no moio de
bastante miseria c pobreza, a indole dos habitantes eonserva-se boa e

pacifica. Os grandes roubos e assassinios sao raros; a mendieidade es-

tudada, organisada, immoral e calumniadora das grandes cidades, ainda

ali nao existe; e urn grande numero dos habitantes da Madeira, nao che-

gam a ter idea dos extraordinarios crimes, que se commettem hoje na

Europe em plena civilisaciJo.

Na Madeira nao ha molestias (pie se possam cbamar verdadeira-

mente endemicas, como em outros muitos paizes. Ha enfbrmidades que
ali sao mais i'requentes, sem que comtudo tomem a forma de endemias.
As affeccSes irritativas do apparclho digestivo, sao mui geraes, c algn-

mas vezes tem tornado a forma epidemica. Assim aconteceu em 1847
por causa da fome; a mortalidade foi grande. Assim aconteceu em ponto
mais pequeno em 1849, na fiovoacao do Arco de S. Jorge, onde appa-

receram rnuilas colites graves, mas que cecleram corn (acilidade. As bron-
chites, pulmonites e pleuritos tambem sao muito frequenles na classe po-

bre, o (|ue nao nos parece extraordinario, visto o insul'flciente vestuario

que usam igualrnentc em todas as estacoes, em todas as horas do dia e

da noite, e com todas as variacdcs de tempo, eaminhando carregados e

em grande transpiracao nas montanhas onde a temperature as vezes <
:
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rnuito baixa. A hepatite aguda e chronica, o rheumatismo agudo e

cbronico, as escrofulas, a elephantiase, as febres continuas do differeutes

fdrmas, principalmente a gastrica c a ataxo-adynamica, sao tambem ali

coram uns. O cancro apparece, muitas vezes atacando differentes orgaos.

As apoplexias nao sao raras. As oulras mofestias appareeem, mas sem frc-

quencia notavel. E tnuito digno de reparo que o eholera-morbus, a fe-

bre amarella e oulras terriveis epidemias que tern corrido quasi todo o

mundo n'estes ultimos tempos, causando uma mortandade horrorosa, ali

nao tenham chegado, apesar das comnumicaeoes commereiaes em uma
Una de faeil accesso. Os pratieos dizem que as criancas na Madeira uao

sao tao sujeitas as molestias proprias da sua idade, como o sao nos oulros

paizes; mesmo as febres eruptivas poucas vezes ali se desenvolvem, a nao

ser por contagio de individuos que as levam de Cora. Durante a nossa

domora ali reinou a tosse convulsiva, atacando com forca um grandc

numero de criancas, sem mortalidade notavel; esta afleccao tambem ali

6 rara, e n'essa oceasiao pareccu importada de fora. Ainda notaremos
que nao tern apparecido ali casos de hydrophobia, e que os de croup, bron-

chocele e de molestias calculosas de vias urinarias sao raros.

llelalivamcnte a tisica pulmonar, que tem particular rclaeao com o

nosso objeeto, e que por isso quizemos tratar separadamentc das outras

molestias, a opiniao dos medicos nao e unanimc. Uns, como Gourlay e

Mason, aflirmam que a tisica pulmonar e rnuito frequente na Madeira,
que nao poupa os sens habitantes, e que as vezes deslroe familias intei-

ras; outros dizem que a tisica pulmonar ataca bastantes vezes os habi-

tantes da Madeira, principalmente os pobres, que se tem visto levar difle-

rentes membros da mesma familia, mas que nao tem essa grande fre-

quencia que se inculca, e que e menos eommum do c]ue em muitos ou-

tros paizes. Este ponto vale a pena de\scr indagado e esclarecido, visto que
alguns tem ([uerido lazer d'esta supposta frequencia da tisica pulmonar
nos habitantes da Ilha um bom argumento para deprimir, e ate negar,

a utilidade d'aquelle cliraa nos doentes (pie ali vao de IVsra alacados d'essa

molestia.

As nossas indagacoes feitas com a melhor vontade, nao chegaram
a poder resolver esta cpieslao de um modo definitive e completo, por-
(jue nao existem cstatisticas das molestias a que succumbem os doentes
na Ilha da Madeira, nem elemenlos offlciaes para se poderem coordenar,

e por conseguinte falta o principal mcio de poder resolver a questao:

descuido imperdoavel se nao fosse authorisado pelo exemplo da metro-

pole. Das informaeoes que podemos obter de alguns dos facultativos actuaes,

se conclue que a molestia nao e rara nos habitantes; mas que ha menos

casos do que cm oulros paizes. ainda mesmo dos aeonselhados para os
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doentes affectados d'essa molestia. Pore'm, como tudo isto era vago, e

carccia ser confirmado por dados estatisticos que se podesscra comparar
com os d 'esses outros paizes, recorremos aos rcgislros do hospital.

Deixando tudo o que fica antes de 1838, que nos pareccu, por

boas razoes, nao de\er aproveitar, achamos nos doze annos que vao de

1838 a 1849, a seguinte proporeao da tisica pulmonar com as outras

moleslias,

1838.

1839.

1840,

1841.

1842.

1843.

1844

1845

1846.

1847.

1848.

1849.

8

6

8

16

6

8

9

6

16

13

9

Tenia.

tiioiestiad

:034

.040

:038

977

698
600
791

613

830
9f2
7 94

557

112 9:884

o que da urna proporeao de urn para oitcnta e oito; muito favoravel

sem duvida cornparada com a do hospital de S. Jose de Lisboa. N'csle hos-

pital nos scis annos que vao de Julho de 1844, a Junho de 1850, acha-

mos o seguinte:

1845.

1846.

1847.

1844 a

1845 a

184 6 a

1847 a 1848.

1848 a 1849.

1849 a 1850.

201 11:629

222 12:375

24 4 13:298

282 15:062

243 12:588

256 11:915

1:4 48 7 6:867

o que da uma proporeao de urn para eincoenta e tres.

Como e possivel que, por difficuldades de diagnostico em algumas es-

tatistieas de hospitaes, algans casos de tistea pulmonar vao incluidos em
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bronchites OU em pulmonites' chronicas, proeuniinos fazer uma compara-

cao de todas estas trcs molestias reunidas cm cada um dos hospitaes, e

achamos o seguinte:

Tisicas pulmonares, bronchites chronicas, pulmonites chronicas, tra-

tadas no hospital do Funchal em doze annos, cento c noventa c uma; nu-
mero de todas as molestias tratadas ali no mesmo tempo, nove mil oitocentos

oitenta e quatro: o que da a proporcao de mn para cincoenta c um.
Tisicas pulmonares, bronchites chronicas, pulmonites chronicas no

hospital de S. Jose, em tres annos, mil quatroeenlas e trinta e uma; nu-
mero de todos os doentes tratados no mesmo tempo, trinta e nove mil
quinhcntos sessenta e cinco; o que da a proporcao de um para vinte e

sete, sendo a relacao comparative muito em favor da Madeira.

Considerando ainda a questao debaixo de outro ponto de vista, exa-

minamos em que proporcao estava a mortalidade causada pela tisica pul-

monar para a mortalidade geral em ambos os estabelecimentos.

Nos doze annos de que lallamos morreram no hospital do Funchal,
de tisica pulmonar, sessenta e tres doentes, e de todas as molestias mil

quinhcntos e vinte e dois; o que da a proporcao de um para vinte e qua-
tro. No hospital de S. Jose nos seis annos que citamos o numero de mor-
los por tisica pulmonar foi mil cento c cincoenta, c o numero total dos

mortos foi doze mil e cincoenta c seis; o que da uma proporcao de um
para dez. E d'aqui se ve que a proporcao da mortalidade causada pela tisica

pulmonar no Funchal, e menor do que a de Lisboa, comparada nos hos-

pitaes; e nao ha razao para suppor que seja /naior na pratira civil.

Esta proporcao ainda nos parecera mais favoravel se a compararmos
com a de outros paizes e cidades.

professor Andral da a seguinte pro[>orcao da mortalidade pela

tisica pulmonar em diOerentes paizes:

Em Stockolmo .1:16
'> Berlim 1: 1 •>

" Vienna 1:11

» Munich . 1:10

» Londres mais de 1:5

'» Paris 1:5

» Marselha 1:4

» Genova. 1:6

» Napoles | : 8
» Roma 1 :20

Sepondo M. Guyon-—Argel 1:25
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Sir James Clark uprescnta as seguintes proporcpes da mortalidade

pela tisica pulmonar, cm comparacfio coin as outras molestias rias tropas

era differentes paizes.

Novas Galles 1:35

East-indias 1:35

( ]a bo da Boa Esperanca 1:7

Mediterraneo . .... 1:6

West-Indias (Europeos) 1:5

West-Iodias (Prelos) 1:3

Canada 1:4

Franca 1:3

luglalerra 1:3

Ve-sc pois, que a proporcao da mortalidade causada pela tisica pul-

monar na Madeira, comparada corn a dos outros paizes lhe e bastante i'a-

voravel. Poder-se-hia dizer que alguns tisicos da classe pobre morrem Cora

do hospital, em um clima em que o ar os nao incommoda, e em que mes
mo se lhes aconsclha o sahir do hospital, quando tem diminuido os aeei-

dentes mais graves, que ali os conduzem; porem ainda que isso possa ter

lugar em alguns casos, nao pode affectar muito a proporcao geral esta-

helecida; porque esses mesmos doentes depois de entrar duas ou tres ve-

zes no hospital, la y3o ordinariamente acabar; e alem d'isso todos estes

pobres, affectados da tisica pulmonar, quando por algum motivo nao (i-

gurassem na tabclla da mortalidade do hospital, ja tinbam ligurado na

outra tabella, em que a entrada dos doentes affectados de tisica pulmo-

nar e comparada com a entrada dos doentes affectados das outras moles-

tias. Nos nao so examinamos os registos dos doze annos de que Cazemos

mencao, mas ainda rimes outros antcriorcs a 1838, de que nos nao

provcitamos por nao estarem em tao boa ordem, e em alguns casos falta-

rem os diagnosticos; mas abi mesmo nao encontramos muitos casos de ti-

sica pulmonar, e estes registos nao foram preparados para produzir um
certo e deierminado eflcito; hem pelo contrario sao livros que, talvoz

nunca foram cxaminados com o fim de extrahir dados estatisticos, nem
n'isso se pensou, quando se escreveram. Admira que sendo a classe que

entra no hospital taosujeita a hronchites, pleurites e pulmonites, havendo

uraa disposicao escrofulosa em muitos individuos d'essa classe, tendo mas
habitacoes e uma alimentaeao 1ao pouco subslancial, a tisica pulmonar

nao seja ainda mais frcquente. No anno de 1844 houve na llba da Ma-
deira uma epidemia de grippe com muitos casos de pulmonites, como
em muitas partes da Europa, e nao vemos que ali o'esse anno appareces-
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sem mais casos do tisica pulmonar. Se advcrtirmos que a classc mais

abastada ali d menos sujeita a tisica pulmonar, como nos temos fortes ra-

zcies para crcr, devera a proporeao geral ser ainda mais favoravel do

(pie a deduzida dos doentes do hospital. E bem claro que na apreeia-

eao da niortalidade geral da Ilha pela tisica pulmonar, e preciso nao con-

tar aquelles que ali morrem indo de fora ja atacados da molestia. Nao
julgamos que cstc exame deva ficar aqui; sera preciso continuar por

lodos os mcios a obtcr dados estatisticos seguros tanto da pratica civil,

como da do hospital para \cr sc dentro em alguns annos se pode formu-
lar de urn modo defmilivo a proporeao da mortalidade da Ilha pela ti-

sica pulmonar 1

.

Nao completamcnte satisfeitos com as nossas indagacocs, e achando

para cllas difficuldades que outros antes de nos tambem deveriam ter

encontrado, procuramos saber quaes scriam os fundamentos que alguns

aulhorcs tiveram para avancar que a tisica pulmonar era uina molestia

muito frequente na Ilha; em o que parece quizcram clizer, que ella e

mais frequente do que nos outros paizes, ainda que explicitamcntc o nao

disscssem. primciro que nos const a ter avancado essa proposicao, c de

cuja opiniao outros depois sc tern servido, foi o Dr. Gourlay em 1811.

Tendo fallado da utilidade do clima do Funchal para os tisicos do Norte

da Europa, que ali procuram remedio, elle continual «Comtudo ainda

«quc lao altaiucnte benefieo (o clima) n'esta molestia com os estrange i-

«ros, nao sc deve encobrir que nao ha afleccao mais frequente nos na-

«turaes da Ilha do que a tisica. Pcssoas de todas as classes, e de ambos
«os sexos, silo victimas d'ella, c algumas vczes familias intciras tern sido

«por ella destruidaa. A especie d'esta molestia que produz tal destruicao

«e aquella que tern relacao com as cscrofulas, enfermiJadc que aqui e

«tao vulgar, como nas regioes mais frias da Europa. No principio toina

«a forma de um brando catarro; mas depois quando os symptomas ver-

«dadeiramenle puhnonarcs principiam, sao mais violentos e rapidos no seu

'-progresso do que na tisica dos cliinas do Norte. E principalmente dos

« doentes de fora, mandados para aqui de Inglaterra, que as rninhas ideas

trsobre esta triste molestia tern sido tiradas, e a minha cxperiencia do
«lratamento fundada.)) Em outra parte do mesmo capitulo elle diz que
tambem na Madeira ha nas creancas a molestia tuberculosa, a que da o

1 Desde 10 do Jutho do 1853 que se acha abcrto no Funchal o hospicio da Prin-

ceia Dona Maria Amelia, com vinfc e quatro camas, cm que se recebem e tralam doen-

tes afloelados de tisica e outras mokstias pulmonares chronieas, e apesar das excellen-

ces condicoes do estabeleoimento, da facil recep$ao, da demora dos doentes em Iraia-

mento longo, e <le alguns terem sido mandados do Lishoa. o nunicro de \intc e quatro

doentes ainda se nao preencheu, o que prova que estas molestias nao sao tao frequen-

ces nos habitanles da Ilha como se tem qaerido inculcar.

I." CHJtilt— T. 1. 1'. i. 17
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nome de niarasmo ou tabes mescnterica, c em que achou os tufaerculos

pulnionares, conjunctamcnte com os tuberculos nas glanduias mcsentcri-

cas; el!e attribue esta affeccao a ma qualidade dos alirncntos. NSo consta

do seu livro, nem nos sabemos por outro modo, quaes foram os dados es-

tatisticos em que clle fundou a sua assercao; e nao ha comparaeao nu-

merica positiva, nem da mortalidade da tisica pulmonar com a das ou-

tras molestias, nem da tisica pulmonar ali com a da tisica pulmonar

nos outros paizes; e alem de tudo isto o author diz no seu prefacio que

as suas observances dizem mais rcspeito aos doenles affectados de tisica

pulmonar que ali vao de Inglaterra, do que aos proprios do paiz; e era

d'estes, sem duvida, que elle tcve mais experiencia e pratica. Ficainos

por tanto depois da leitura da sua obra, sem os dados nccessarios para

poder deduzir aquella proporcao, que e hoje indispensavel para cslabe-

lecer a relacao d'este paiz com outros, em respeito a frequencia d'esta

molestia.

Na obra que um anno depois escrcveu sobre a Madeira o Dr. Ni-

eolau C. B, Pitta, onde se falla das affeccdes do peito, le-se: «que se en-

«contram na Madeira o calarro e pnemonia de formas variadas, mas a

« principal affeccao d'esta natureza, a que ale os naturaes algnmas vezes

«.(occasionally) sao sujeitos e a tisica ou consumpcao pulmonar. » 111 para

dianle continiia fallando da utilidade do clima para os doentes estrangei-

ros atacados de tisica pulmonar e que ali vao procurar reined io. Este

modo de expressao c[ue confirma a existencia da tisica pulmonar nos

habitantes da Ilha, nao da idea de vim grande numcro de affectados; po-

re'm, n'esse livro tarnbem nao achamos a relacao numeriea que deseja-

vamos. N'esse tempo ainda se nao dava na medicina uma grande impor-

lancia aos dados estatisticos.

O Dr. Mason na sua obra diz que por sua propria experiencia

esta inclinado a corroborar a opiniao do Dr. Gourlay, que a tisica e

escrofulas sao frequentcs na Madeira. Porcm, suppondo mesmo que a

experiencia do Dr. Mason seja muito couipetentc e aproveitavcl para este

caso, o que nos nao acrcdilamos, tudo isso nao e bastante para poder fa-

zer a comparaeao com os outros paizes relativamcnte a frequencia da

roolestia. O Dr. Burgess ultimamente, colligitido e reunindo estas asser-

cdes, ja muito \agas, diz t[ue a Madeira parece nao ter mais virtude pre-

ventiva para esta molcstia do que as outras localidades, citando para

prova d'isto o testcmunho do Dr. Heineken c Gourlay que diziam que

nao ha molcstia mais frequcnte cnlre os naturaes do que a tisica pul-

monar, e corroborando este testemunho com a opiniao do Dr. Mason:

d'onde nos concluimos, que todas estas assercoes assentarn sobre funda-

mentos muito ligeiros, insufficientes, potico explicitos, e mal caractexisa-
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dos para estahelecer cssa grande frcqucneia da tisica pulmonar nos na-

turaes; e quando quizcssemos acredilar n'essa frequencia, ncnhum d'cs-

ses autborcs nos foraecc a proporcao da molestia na Madeira com a dos

outros paizes, nem os dados para a dcduzir. E podemos assegurar por

nossa propria experiencia que esses dados bem positivos e satisfatorios nao

sao faceis de obler, ainda mesmo a quern cstivcr melhor collocado para

isso. O Dr. Kampfer na sua memoria sobre a Madeira, procedendo ja

conforme a philosophia medica do seu tempo, aprescnta uma cstatistica

de cento sessenta e seis casos de morte, em quinze dos quaes ella foi

causada pela tisica pulmonar, e em dois pela tisica laringea; d'onde elle

conclue que a mortalidade da tisica pulmonar, e ali para a mortalidade

gcral das outras molcstias como um para onze, e a da tisica laringea

para a mortalidade geral como um para oitenta e dois. O author accres-

centa que as mortes devidas a tisica pulmonar fora do hospital poucas

vezcs acontecem. Aqui onde ja ha dados estatisticos, a proporcao nao e"

desfavoravel ao clima da Madeira. Entretanto o Dr. Kampfer trabalhou

com cifras muilo pequenas e inferiorcs as nossas, e nem as d'clle nem as

nossas nos parecem suOicieiites para resolver a questao defmitivamente.

Mas se alguma conclusao sc de veja tirar d'estes elementos estatisticos, e,

que provavelmente a tisica pulmonar e mcnos frequente na Madeira do
que em muitos outros paizes de que temos noticia, niesmo dos paizes

aconselhados para o tratamento d'essa molestia.

Passando a examinar qua! e a relacao da mortalidade com a po-

pulacao, na Ilha da Madeira, como mais um meio de apreciar a salubri-

dadc do scu clima, acheunos o seguinte:

Anaoi MorinliiJaiip ro^nl.i^^i

1835 2:751 115-.44G

1839 3:962 115:761

1843 2:883 119:041

1847 3:252 106:486
1849 2:293 110:08 5

1850 2:214 108:464.

17:355 675:282

O que da uma relacao de um para trinta e novo, e ainda n'esta mor-
talidade iigura a que teve lugar em 1839, anno de uma extraordinaria

mortalidade; e a que teve lugar em 1847 em conscquencia da forne cau-

sada pela molestia das batatas; e figura a de um ccrto numero de doen-
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tcs estrangeiros atacados de tisica pulmonar que morrem na II ha. Se a

populacao diminue, nao e isso devido a grande morlalidade, raas a ou-

tras causas estranhas ao nosso objecto, e que nao pertendemos aqui ex-

por; sendo scm duvida a principal d'ellas a mui extraordinaria emigra-

eao. Julgamos util e curioso transcrcver aqui a proporcao da morlalidade

de alguns paizes, para se poder fazer a comparacao com a Madeira.

Inglalcrra e Galles 1:60

Paiz deVaud 1:49

Ilollanda 1:48

Franca 1:40

Ileino de Napolcs 1:35

Prussia 1:33

Wutemberg 1:33

Ileino Lombardo-Vcncziano 1:28

No anno de 1817 1:14 anno de feme

Londres 1:40

Birmingham 1:43

Niza « 1:31

Leo-rate 1:35

Paris 1:32

Leao 1:32

Strasburgo 1 :32

Barcelona 1:32

Berlim 1:34

Madrid 1:29

Roma 1:25

Amsterdam 1:24

Vienna 1:23*

Lisboa l:30ocalculomais favoravel

Alguns authores ainda tern dito em desabono do clima da Madeira,

sem fundamentar a sua opiniao, e o Dr. Mason e um d'elles, que a du-
racao da vida provavelmcnte ali, e menor do que. nos outros paizes, e

tem accrescentado que poucas vezes ali se cbega a idadc avancada. Esta

questao so se pode resolver com trabalhos cslatisticos seguros, que elles

nao fizeram nem procuraram. Apresentamos o que pode'mos obler para

resoher este ponto; mas antes lembrarcmos que a vida mais curta e a

sorte dos babitantes dos climas de mais baixa latitude, onde o desenvol-

vimento da puberdadc e a idadc crilica vem mais cedo, e a velhice e a

morte se antccipam. Os trabalhos, a qnalidade das habitacdes, dos ali-
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mentos de iima parte dos habitantcs da Madeira, nao devem J'azer esperar

uraa vida longa, apesar da bondade do clima; e assim mesmo as nossas in-

formacocs nos convcnceram que ha na Ilha macrobios muito notaveis, e

rae&mo no Funchal unia senhora de cento e oho annos, e no asylo de
mendicidade outra de cento e sete.

mappa official (tabella n.° 54) do anno de 1847, que apresenta-

raos, em que a populacao esla distribuida pelas idadcs, mostra : que em
uma populacao de cento e seis mil quatroecntos oitenla e scis habitan-
tcs, existiam oito mil setecentos trinta e oito que tinham de cincoenta
a sessenta annos, cinco mil e quinzc que tinham de sessenta a setenta

annos, e dois mil tresenlos quarenta e quatro que tinham para cirna de
setenta annos.

Nao podendo obter dos registos civis dos obitos as idades dos que
fallcecram, reeorremos ainda aos registos do hospital; mas aqui o dcs-

conto devc ser grande, porqne no hospital moire a classe mais desgra-
cada, e em que par tantas razocs a vida e mais curia, e assim mesmo
parecc-nos que d'ali se podera ver que a a ida na Madeira, mesmo n'csla

classe, nao e tao curta como alguns avancaram.

Nos seis annos que vao de 1844 a 18 49 (tabella n.° 55) morrcram no
hospital do Funchal oitocentos novenla e seis doentes com as segulhtes
idadcs:

De 2 mezes ate 10 annos 25
Do I I annos ate 20 » 61

Dc 21 » ale 30 -» 107
De 31 .. ate 40 » 126
De 41 » ate 50 >» 1 17

De 51 » ate 60 >» 186

De 61 » ate 70 » 178

Dc 71 » ate 80 » 71

De 8 1 » ate DO » 19

De 93 » ate 103 » . . 7

896

O exame do mappa n." 55 podera dar alguma suspeila sobre a sua

veracidade e exactidSo, principalmenle as pessoas pouco lamiliarisadas com
a pnitica dos hospitaes. Um grande numero de doentes <pie ali concor-

rem liao sabcm a sua idade sen5o aproximadament>e, e cntao o assento

laz-sc ou por cssa idade aproximada, que clles julgam ter, ou por aquella

que a sua a[)parencia demonstra ao empregado que tem a sevi cargo o
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registo, e que esta costumado a este gencro dc service Em anibos os ca-

sos os numcros chamados rcdondos sao mais vczes lembrados do que os

outros, e isto explica a razao por que apparecem muito mais doentes de

vinte, trinta, quarcnta, cincoenta, etc. annos do que dos outros nuineros

proximos a esses. Estes erros compensam-se, c o resultado aproxima-se

muito da verdade, e e acceitavel em um objecto cm que nao ha outro

meio de a obler.

Ajuntarcmos ainda que no asylo da mendicidadc em duzentos e sete

pobres ali recolhidos de todas as idad.es de cinco annos para cima, exis-

tiam dez que tinbam oitcnta annos e mais; a saber: quatro de oitenta

annos, um de oitcnta c um, um de oitcnta e dois, um de oitenta e tres,

um de oitenta e seis, um de noventa, e uma mulber, Maria Joscfa de

Vasconcellos de cento e sete.

Tambem diremos por informacoes obtidas pela authoridade eccle-

siastica, que em quasi todas as freguezias da Ilha ba pessoas de idade

avancada. Na freguczia do Curral das Freiras, ba uma de noventa e sete

annos, outra de noventa, e varias de mais de oitcnta c sctenta. Na Ma-

gdalena do Mar ha uma dc oitenta c cinco annos. Do Paul do Mar te-

mos o nome e morada de oito pessoas de mais de oitcnta annos. No Arco

da Calheta ha uma dc noventa e novc, e outra de noventa e um. Na Ca-

lheta ha uma de noventa c tres, outra dc noventa, e algumas de mais de

oitenta; e assim de outras freguezias. Ficando provado pelo que Oca dito

que apesar das mas eondicoes cm que vive uma parte dos habitantes, a

vida ali nao e tao curia como se poderia suppor, c como se pertende in-

culcar.

N." 54.

TABEM.A MOSTUAHDO A I'OPCLAIjiO DAS ILBAS »A MADEIHA li I'OBTO SANTO, KM 1847,

CLASSirlCADA PELAS IDAWKS K 8EX03.

Idade
Sexo

masculino

Sexo

feminino
Total

13:522
10:647
7:310
6:834
5:049

4:157

2:387

1:105

12:900
11:147
8:757

7 583
6040
4:581

2:628

1:239

26:422
21:794

16:067

14:417

11:689

8:738

5.015

2:344

De 10 ate 20 annos
De 20 ate 30 »

De 30 ate 40 »

De 40 ate 50 »

De 50 ate 60 »

De 60 ate 70 »

De 70 ate 100 »

•

Total 51:611 54:875 106:486
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U.4 (IE MOSTBA AS IIFFERENUS IPAUEs KM QCE MOSKEKAJi 896 DOES1ES TP.ATADOS 50 HOSPITAL DO FUSCHAL

N6S SEIS AKHOS CLE ViODESDE 18*4 A 1849.

De 2 dias De 11 De 21 De 31 De 41 De I 1 De 61 De 71 De 81 De 93
a a a a a a a a a a

10 annos 20 annos 30 annos 40 annos 50 annos 60 annos 70 annos 80 annos 90 annos 103 annos

Wade N.° Idade N.° Hade H." Idade N. 3 Hade >\° Hade N.° Idade B.*. Hade N.° Hade S.° Idade g."

2 dias 1 11 an.
3

5 21 an.
8 2 31an. s 3 41 an.

3
2 31 an. ' 5 Ulan. 3 25 71 an.

3
2 81 an.

8
2 93 an.

8
1

105 » 1 12 » 3 22 a 3 32 a 9 42 » 2 52 » 5 62 » 20 72 n 6 82 » 4 94 a 2
2 an.

s
1 13 a 2 23 n 10 33 » 10 43 a 9 53 » 3 63 > 15 73 » 1 83 » 2 97 a 2

4 » 2 14 » 6 24 » 8 34 » 10 44 s 9 54 » 29 64 » IS 74 » 1 84 » 1 99 a 1

5 » 2 13 i) 4 23 a 10 35 » 10 43 » 5 55 » 4 65 » 12 75 » 8 8o » 3 103 a 1

6 » 2 16 » 7 26 » 9 36 )> 19 46 » 18 56 » 24 66 » 10 76 » 11 86 » a
7 » S 17 a 4

!

27 » 4 37 » 4 47 » 5 57 » n 67 a 8 77 . 1 87 ,. 9,

8 » 2 18 a 8 28 » 12 38 » 13 48 » 14 58 » 22 68 a 16 78 >,
»7
/ 90 a 9

9 »> 3 19 a S 29 » 4 39 » 2 49 » 3 59 a 5 69 » 3 79 » 6
10 a 6 20 a 17 30 » 45 40 » 46 30 » 30 60 » 83 70 a 51 80 » 28

Total.. 23 Total.

.

61 Total. 107 Total. 126 Total. 117 Total

.

183 Total. 178 Total

.

.71 Total.

.

19 Total ... 7
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CAIMTUM) XI.

Conclusau ua prlinelra parte, coiilii-iuaila pcla uplnlao tic algiina authored

De totlas estas consid eracues que temos feito sobre o clima da Ma-

deira, c principalmcnte doFunchal, sobre as condicocs hygienicas que all

se encontram, e sobre a influcncia que ellas tem na saude c vida dos scus

habitantes, nos podemos affoitamentc concluir, que a cidade do Funcbal

e seus arredores apresentam um clima dclicioso para a babitacao do bo-

mem, saudavel e Iivre das influencias nocivas que se encontram em ou-

tros climas, e principalmcnte cm outras cidades, com uma temperatura

sempre suave, sem grandes variaedes, e ao abrigo dos ventos do Norlc.

Tem ale'm d'isso um paiz risonho, com uma vegctacao sempre vicosa,

uma paizagem admiravel, passeios e excursocs intcressantes; otTerccc uma
alimcntacao sa c variada, aguas excellentes, babitacoes com lodos os com-

modos de alta civilisacao; paiz cm que nao ba animaes ferozes, nem vc-

ncnosos, e cm que esses grandes flagellos que ullimamcnte tem devas-

lado o mundo, nao ousaram ainda penctrar.

Todos os estrangciros que visitam a Ilba, e parlicularmcntc os ha-

bilantes do Norte, ficam encantados das suas bcllczas naturaes c da sua-

vidade do scu clima. Em alguns escriptos que nao tem relacao coin a

medicina, estas bellezas sao descriptas com o maior entliusiasrno. Mou-

sinbo de Albuquerque, cujo caractcr franco e verdadeiro nos e born co-

nhecido, em um paragrapbo da sua mernoria sobre a geologia da Madeira,

Porto Santo e Desertas, diz: «So por uma parte estes cortes amiudados,

«prof'undos c gcralmcnle fragosos impedem o carninbo do viajantc, por

«outra apresentam aos seus olhos e a sua imagiuacao as formas, os sitios

«e as paizagens maispitoreseas; descobrindo-lbe umas vezes cumes, escar-

«pas e precipicios de uma grandcza e magestade assombrosa e tcrrivel;

« outras, valles e retiros de uma bellcza amena e de uma graca e varie-

«dade que pode difficilmente ser igualada mas nao excedida; e se a mao
«devastadora c imprevidente do homem nao tivesse despojado a quasi to-

«talidade dos montes e das encostas da sua antiga e rica verdura, sem

«a substituir por novas plantacdes, a Ilba da Madeira fora sem duvida

«um dos paizes mais formosos c mais agradaveis do uni verso. » Macaulay

termina a sua mernoria sobre a geograpbia fisica, geologica e chimica da

Ilha da Madeira com estas expressoes: «Quando nos vemos entre scenas as



DAS SCIENCIAS DE LISBOA. 1." CLASSE. 137

«mais agrestes, paizagens dc uma graea e bellcza que em parle alguma
«se cxccdem, junto com urn clima proverbialmcnte o melhor do mundo,
«nao DOS admira do modo cnthusiastico com que alguns viajantes des-

«crevem a Ilha da Madeira, c dos epitbetos com que os portuguezes gos-

«tam de a designar— Flor do Oceano— Rainha do Atlantieo.

»

Mas todas estas circumstancias que fazem a habitacao da Ilha c a

sua visita e exploracao tao deleitosas, tambem a designam como um local

summamente proprio para os valet udinarios, para as constituicoes fracas,

para as creancas, cujas molestias ali sao mais raras, e para os docntcs de
certos padecimentos chronicos que prccisam de uma temperatura suave
e igual, que nao podem supportar as fortes variacoes atmosphericas, prin-

cipalmente no invcrno, e que precisam respirar um ar livre e puro, e

rccebcr aquelle balsamo c aquella sensacao de vida, que as bellas scenas

da nalurcza e de uma vegetaeao rica c vicosa so podem dar. «Em todo o
« inverno» diz Macaulay na obra jd citada «ha muito poucos dias em que
«o mais fraco doente precise bear em casa. Para aquclles que estao aqui
«(Inglaterra) costumados a um clima tao variavel e severo, e em que o

((tempo e o objecto mais ordinario da conversacao, em que a continuaeao

«de alguns dias bons e motivo de surpreza e dc congratulacao, e agra-

«davel esperar quasi com certeza dias successivos, claros.e bons; ao mes-
«mo tempo que se podem gosar todas as differentes temperaturas nas

«alluras visinhas, nas margens do mar a viracao modera o excessivo ca-

«Ior, c a verdura de uma yegetacao quasi tropical abriga da directs in-

«fluencia do sol. Em tal clima nao admira que os pes andem mais leves,

«o coracao mais alcgrc, que uma doenca iusipicntc seja muitas vezes dc-

obellada, a constiluicao se fortalcca a ponto de poder resistir 6. sua fu-

«tura induencia, c que so encontrem alivios e prolongacao de vida cm
«muitos casos que correriam fatal e rapidamente em climas menos bene-

«ficos. Quem visitar a Ilba da Madeira poucas vezes se jvdgard enganado

«na sua cxpcclacao rclativamcntc ao clima, e muitos ficarao surprehen-

«didos de achar as suas paizagens as mais bellas do univcrso.»

Know'st tlion the Island where these marvels meel,

The peerless Isle with all Earth's treasures slrown,

Know'st thou the Ocean-flower so softly sweet?

Oh, surely'tis Madeira's isle alone!

IlucuEs. The OciiAN Flowku, Canto I.'

I.
1 CLAK3E- la





PARTE SEGUXDA.

UTfMDADE DO CLIHA DO PlTNCIIAf. NO TKATAMKVTO DAS MOLESTIAS PULMONARES
ailtOMCAS,*: PKIXCIPATJNENTE NO DA TISICA PITLMONAR DOS DOENTES

QUE ALI VAO HESIDIR.

CAPITULO XII.

Itlodo de rcennhcccr ca(a iitllidadc— aplnlao dos medicos do I'lincliol-

Para eonhccer e estabelecer o grao dc utilidade do clima do Funchal

no tratamento de algumas molestias ehronicas de pulmao, e prineipal-

menlc do da tisica pulmonar, sera mais peremptorio c decisivo exami-
nar, se uin grande immcro de doenlcs ailed ados d'estas molestias, que
ali teem hido procurar reraedio se teem curado, ou teem notavelmcnte
melhorado. Isto dcinonstrado por faelos bcm observados e por um testc-

munbo irrecusavel, sofVrendo o cxame de uma critica prudente e indis-

pensavel em questoes de aulboridade, eonstituira a melbor prova em fa-

vor do clima da Ilba para o tratamento das molestias de que fallamos.

Estes i'actos so podem ser estabelecidos: 1.° pela aulboridade dos

medicos ali residenles que tratam os doentes, que os observam em todo

o decurso da moleslia na Ilba, que veem finalmente o rcsultado, e que
teem formado sobre esse rcsultado o sen juizo; 2.° pela autboridade e

opiniao dos medicos dos diflercntes paizes que para ali mandam os doen-
tes, e que depois na volta podem comparar o seu estado com aquelle em
que sabiram do paiz da sua babitual rcsidencia ; 3." pelo testemunho
dos mesmos doentes e pelo dos babitantcs da Ilba.

Depois d'este genero de provas que reputamos as mais decisivas e

eoneludentes, ha outra ordem de argumentos que tambem teem bastante

valor, e que consiste em cxaminar se as condicoes meteorologicas e hy-
gienicas do clima do Funchal, de que ja fallamos, sao as proprias para

o tratamento da molestia em questao, comparadas com as de outros pai-
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zes mais acreditados para esse tralamento. A reuniao de todos esses mcios

de informacao nos parece const ituir o modo mais proprio de resolver csta

quest ao, se e que ella ja n'este momento pode ser complelamente resol-

vida. N2o e preciso, e e ate prejudicial que eertas qucsloes praticas se

pertendam decidir rapidamente; e necessario te-las por muito tempo cx-

postas a sanccao da experiencia e as altcrnativas da opiniao, e deixar

quebrar os interesses das localidades, contra a tenacidadc da verdadc,

para que os theorcmas therapeuticos d'esta ordem se possam estabelecer

de uma maneira deimitiva e permanentc.

A opiniao que os facultativos do Funchal teem relativamente as

vantagens d'aquelle clima, no tratamento da tisica pulmonar; opiniao,

que elles dizem fundada na sua experiencia, observacao e cm dados es-

tatisticos; que existe ali desde muito tempo, e que se confirma e iorti-

fica cada vez mais, e a seguinte:

1.° Que apparecendo prodromios da tisica pulmonar, e ainda mes-

mo symptomas que ja dao grandes receios do desenvolvimento da molcs-

tia por serem confirmados por uma disposicao hereditaria, on por uma

confbrmacao suspeita, se conscgue muitas vezes, com a mudanca para ali,

obstar a esse desenvolvimento.

2." Que depois da molestia ja estar claramente estabelecida, quando

existem symptomas e signaes que denotam o seu primeiro periodo, ainda

com esta mudanca se tern observado muitas vezes uma suspensao tao pro-

longada da molestia, e os doentes conseguircm tal apparencia de saude

e goso de suas faculdades que se reputam bons.

3.° Que cm estado ja mais adiantado, quando os signaes fisicos e os

symptomas denunciam uma lesao mais profunda, e mesmo uma caverna

jd formada, tem-se ali visto, em alguns casos, a suspensao da molestia;

podendo os doentes ainda gosar de uma existencia toleravel, adquirindo

ibrcas e nutricao, sobretudo se tern uma vida acautelada e regular.

4.° Que cm alguns doentes cm periodo muito adiantado da moles-

tia, cm que rasoavelmcnte ja nao deveriam tcr dcixado a sua patria,

tendo chegado A Ilba em estado de parecerem proximos a um fim inevi-

tavel, uma ou outra vez se tern visto, com admiracao de todos, suspen-

der- se a marcha da molestia, o doente ganbar forcas, c chegar a conse-

guir uma incrivel, e as vezes prolongada melbora.

5.° Que as vantagens do clima scriam maiores, se os doentes fosscm

mandados para ali em periodo menos adiantado da molestia; se elles se tra-

tassem com mais cautela e regimen do que ordinariamente se tratam; se

voltassem ali niais invernos, o que alguns fazem, ou rnesnio se passassem

ali o verao cstahelecendo-se no campo em posicao mais clevada e f'resca.
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G." Que com estcs euidados alguns dos que ali chegaram bem doen-
tes teem alcangado uma tal melhora, que pcrmittiu a uns voltar ali

quatro, scis, dez, c vnais invcrnos, e a outros ficar U residindo por bas-
tantes annos com uma saude as vezes vaeillante, mas outras vezes sofrivel.

7." Que mesmo os docntes que nao acham na Ilba melhora notavel,
encontram um clima ameno, urn iuverno suave, e taes commodos que
Hies pcrmittem passear, supportar mclhor a enfermidade, e pro!on°-ar a
cxistcneia: alguns tisieos no ultimo periodo teem podido sahir e rcspirar
ao ar livre ate quasi ao dia da sua morte.

8." Que as autopsias teem demonstrado algumas vezes uma des-
truicao lal dos pulmoes, que nao parcce compativel com a vida, e com
)ao moderados soffrimentos ; destruicao que em condieocs meuos favora-
veis jd teria terminado a existencia do paciente.

9.° Que depois do mellioras muito consideraveis obtidas n'aque'le
clima c da vol I a para o paiz da residencia habitual, leem-se tornado a
rcnovar em alguns casos os primeiros incommodos, continuando ate uma
termmacao fatal; cm outros a melhora, suspensao, ou cura tcm sido de-
finitiva.

1 0.° Que nao ha lactos que possam estabclecer de um modo scguro,
ncm mesmo provavel, a utilidade de habitar o clima da Ilha permanen-
temenle, como lncio de previnir o dcsenvolvimento da tisica pulmonar
nas disposicdes hcred itarias.

1 1 ." Que em alguns doentes parece que o clima da Ilha nao tern
influence favoravel, continuando a aggravar-se o seu padecimento, como
acontccia no seu proprio paiz.

12." Que cm casos de bronchites, de laringitcs, de pulmonites, de
pleuritcs chronicas, o clima da Madeira e ainda mais util; c em alguns
d'elles ali se obte'm uma cura completa.

13." Que cm quanto a cura definitita da tisica pulmonar, nao ou-
sam os facultativos affirmar que os doentes em que a molestia sc suspende.
e que alcancain nutricao e forcas, fiquem complelamente curados; mas
que algumas vezes lhcs teem parecido a cura ser definitiva e segura.

1 4.° Que as mellioras coincidem geralmcntc com signaes corrcs-
pondentes obtidos pela auseullacao, e com a maior nutricao c peso dos
doentes; mas doentes teem havido que alcancam grandes melhoras e sus-
pensao da molestia, c em que os signaes de caverna de pulmao, algum
cansaco na respiraeao c tosse ainda continuam.

JNos desejariamos que cstas proposicoes, que sao o resultado da prd-
tica e obscrvacao dos medicos ali residentes, podessem ser acompanhadas
<!(> dados estatisticos extehsos, e de historias hem descripias. que apesar
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de nao serem isentos de objeccocs, sao comtudo geralmente requcridos

em questocs d'esta ordem. Pore'm os dados estatisticos ja publicados que

poddmos collier e reunir sobre estc object©, nao sao tao numerosos c abun-

dantes como quereriamos. Os primeiros sao os do Dr. Ren ion. A sua

primeira estatistica, resultado da pratica de oito annos e pouco favora-

vel; os doentes ainda entao cram mandados para a Madeira em muito

mao estado. Esta estatistica foi publicada no Edinburg Medical Journal,

e transcripta por Andral cm uma nota do Tralado da auscultacao mediata

de Laennec, e e a seguintc.

Primeira tabella. Casos de tisica confirmada, quarenta c setc. Indi-

viduos mortos durante os primeiros seis mezes da sua cbegada a Madeira,

trinta c dois. Individuos que voltaram a Europa e abi morreram, seis.

Individuos que ficaram na Ilba e morreram mais tarde, seis. Individuos

de que nao houve mais noticia, tres.

Segunda tabella. Tisica insipiente, trinta c cinco casos. Doentes me-

Ihorados 4 sabida da Ilba, e de que se rcceberam depots boas noticias,

rinte e seis. Doentes melborados, mas de qucm nao bouveram depois

mais noticias, cinco. Doentes que morreram mais tarde, qualro. N'esta

estatistica ainda se comprehencliam mais quinze casos de outras moles-

tias que melhoraram muito na Iiha, como astbmas, cngurgitamentos cs-

crofulosos, reumatismos, etc.

Na outra estatistica mais rccente do Dr. Renton, publicada por Sir

James Clark, diz ellc que o numero total de doentes que foram a Ilba

durante o inverno de 1834 foi sessenta e seis. D'cste numero, quinze mor-

reram, quarenta e tres voltaram para a sua patria, e oito ainda ficaram

na Ilba. Dos quinze casos fataes, diz o Dr. Renton, que trcze nao deviam

ler sabido de sua casa. Dos quarenta c tres que voltaram para Ingla-

terra e para outras partes do mundo, trinta e seis foram consideravel-

mente mclbor, a maior parte d'elles em muito bom estado. «0 resultado

»

accrescenta Sir James Clark, «era muito diflerente alguns annos antes,

«quando os doentes biam para a Madeira somente em estado ja muito

«adiantado de molestia.»

Na obra publicada em Londres em 1851 porWbite, que residiu por

espaco de quinze annos na Ilba da Madeira, e com nmita vantagem para

a sua saude, encontra-se uma estatistica de cem casos de tisica pulmonar

tratados ali. Esta estatistica foi fornccida por um distincto pratico da

Ilha, o Dr. Lund, que tambem a publicou no Association Medical Journal

d'onde foi transcripta para varios jornaes. D'estes cem casos, quarenta

e oito estavam no primeiro jieriodo, vinte e quatro no segundo, e vinte

e oito no terceiro. author diz que talvez alguns d'estes casos fossem
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so de induracao no bole ainda sem luberculos. mas para die e fora de
duvida que esses mesmos doentes, se tivessein fieado em Inglaterra, 1e-
riani morrido de tisica pulmonar.

Dos quarenta e oilo do primeiro periodo, em trinta e sete suspcn-
devi-se a mareha da moleslia; em Ireze d'estes havia ja a dita supensao
de qualro a dez annos; em dois havia tres annos; em onze havia de dez-
oito a vmte mezes; em ooze havia de sete a doze mezes, em dois d'estes
bouve reeahida e um tornou a mclhorar.

Em onze dos casos do primeiro periodo a moleslia continuou; seis
ainda viviam, einco tinbam morrido. Dos seis que viviam, tres passa-
ram dentro em qualorze mezes ao tereeiro periodo, e a moleslia progre-
dia; tres passaram em dezeseis mezes, dois annos, e eineo annos para o
seguinle periodo. Dos einco raortos, um morreu eineo mezes e meio de-
pot's do dcscmbarque; um licou um inverno na Ilha e morreu fora no
mverno seguinte; lira veio a Itba sete hrvernos e morreu depois; um
fieou ali quasi oilo hrvernos e morreu; e um hcou ali um inverno, vollou
& sua palria, onde se suppoe que lambein falleceu.

Os doentes que chegaram no segundo periodo foram vinte e qualro.
Em eineo d'estes parou a moleslia, em dezenove progrediu. Dos prhnei-
ros cmeo em um parou a moleslia por espaco de quinze mezes, ieeahiu
depois, passou ao tereeiro periodo, tornou a suspender-se a mareha da
moleslia, e eslava bavia Ires mezes tao bem coino antes da reeabida. Em
dois parou bavia qmnze mezes; em um bavia eineo annos. Um relirou-se
d ab bavia dez annos. reeahiu em 1847, lornou a mclhorar. e assim se
tenser va.

Dos dezenove em que a moleslia progrediu, oito ainda viviam, e
onze linbam morrido. Dos que viviam, dois eslavam nmilo mclbor; qua-
lro ainda se eonservavam no segundo periodo, mas a moleslia bia cres-
cendo vagarosamenle; dois passaram ao tereeiro periodo, mas em um
d'estes a moleslia depois parou, e parece eslar bem. Dos onze que mor-
reram, uin Ficon na Ilha um inverno. sahiu depois em muito mao eslado,
e supp6e-.se qae morreu; qwatro ficaram um inverno na Madeira e mor-
reram no seguinle na sua palria; dois morreram na sua palria, oito me-
zes depois do desembarque na Madeira; um morreu dez mezes depois
<!° desoif>barque; um morreu na sua palria um anno depois do desembar-
que na Madeira; um morreu na Madeira qualorze mezes depois da che-
gada ab; e um morreu qualro annos lambcm depois da chegada ali.

Dos vmte e oito que cbegaram no tereeiro periodo, cm einco parou
a moleslia. e em vinte e Ires progrediu. Dos einco em que a molestia
parou, em um Imha pan.do por doze annos; em dois por oilo annos;
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dois deixaram a Ilha havia trcs annos c ainda estavam hem. Dos vinte

c tres em que a molestia progrediu cinco ainda viviam, e dezoilo tinham

morrido. Dos cinco que viviam em um esteve a molestia parada por

quatorze mezes, e comecou depois a augmcntar vagarosamente; cm um
hia progredindo tambem vagarosamente havia quinzc mczes; tres fica-

ram um inverno na Ilha, e retiraram se levando os unicos symptomas

de tosse moderada e alguma expectoracao. Dos dezoito que morreram,

um morreu quarenta e oito horas depois do desembarque; um vivcu

ainda seis semanas; um sete semanas; um nove semanas; tres, tres Ine-

zes; um tres mezes c meio; dois quatro mezes; um cinco mezcs; um seis

mezes; dois sete mezes; um dcz mezes; um quinze mezes. Estc ultimo

tendo hido a sua patria durante o vcrao e voltado a Madeira, morreu

subilamente tres mezes depois da chegada. Um morreu quatro annos de-

pois do desembarque. Um tinha hido para a Madeira havia trezc annos,

passou ali sete invernos, voltou depois a sua patria, onde esteve tres an-

nos, foi novamente a Madeira onde se demorou tres invernos e dois ve-

roes, e foi morrer a sua patria.

E provavel que em pouco tempo apparecam trabalhos estatislicos

que se preparam, mais extensos, circumstanciados, e acompanhados de

algumas historias da molestia, que mclhor os illustrem. Para estes tra-

balhos existem muito bons elementos, mas a sua publicacao referindo-se

a docntes da pratica civil, dos quaes alguns ainda vivern, outros teem

familia ameacada da mcsma molestia, tern diffieuldadcs e inconvenientes

que a embaracam e retardam. Nos hospitaes estes trabalhos sao faceis e

dependem so do tempo necessario para collier c reunir um certo numero

de factos; a publicacao nao estd sujeita a consideracoes que devem haver

scmpre na pratica civil, e so raras vezes na pratica dos hospitaes; mas

para o nosso caso nao sao as historias dos doentes do hospital, habitantcs

da Ilha, que pertendemos. A historia das molestias que os docntes c

familias nos contam nao e propriedade do medico, de que elle possa dis-

por livremente; e um deposito que se confia «i sua probidadc c discricao

para um certo e determinado flm, que e a cura c alivio do doentc. Fa-

zer servir as historias das molestias a instruecao geral c ao progresso

da sciencia e um hem; mas e preciso que os grandes deveres da pro-

fissao sejam guardados, e que as susceptibilidades e intcresse dos docntes

e familias sejam attendidos. Publicar a historia das molestias sem o nomc

do docnte nao e precaucao bastante em uma cidade pequena, para que

todos e ate' o proprio doente, nao reconhecam o seu caso, se a narracao

6 fiel.

Mas ainda existem, alem d'este, outros embaracos para collier essas
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historias, o formular essas estatisticas cireumslanciadas. Alguns doentes

que melhoram consullam so poucas vezes os lacultativos na Ilha, c se-

guem as instruccoes que levatn do sen pate; alguns reliram-sc sem que
se possa verificar por uin cxaine cscrupuloso o cstado em que sahiram;
oiitros mudam de facultativo; urn eerto numero de doentes sahem da

llha e nfio voltam, nem ha uiais noticias d'ellcs. on vao proeurar oulro
elima, e curam-sc, ou morrem depois de tratamentos, c is vezes dc irre-

gularidades, de quo nao dao parte. Ja d'aqui se ve que o ohter estatis-

ticas c hislorias circumstanciadas e extensas, eomo nos desejariamos n'este

easo, e como se obte'm na prdtica dos hospitaes, nao e tiraa pcquena e

faeil tarefa; c isto explica a sua mingua aqui, e em totlas as outras par-

tes, onde doentes (Testa ordem vao residir por hem da sua saude. e a

necessidade dc se rcduzir aos resullados geraes.

A opiniao dos medicos residentes na Ilha, sobre a utilidade do eiima.

que acabamos de expor, e que deve ser n'esta materia a mais competenle.
pelos muitos factos sobre que 6 baseada, tern contra si dift'erentes objec-

coes que nao pertendemos eucohrir. A primeira e a que por vezes se

tern feito i profissao, e partieularmente aos medicos de certas localidades,

hospitaes, estabelecimentos curativos especiaes, aguas mmeraes, etc. e rem
a ser: que tendo esses lacultativos urn interesse immediato na maior cou-
correncia dos doentes, podem, com menos boa fc, publicar urn numero
exagerado de casos felizes, occultando muitos desastrosos. Em segundo lu-

gar podem dar como curados e melhorados de tisica pulmonar doentes
aftectados de bronchites epulmonites chronicas, e outras molestias de vias

respiratorias, alias graves, mas muito mais venciveis. Finalmente, que
incsmo innocciitemente podem enganar-se no diagnostico das molestias
dos que tern curado, tomando como tisica pulmonar iniciada oulros pa-

decimenios de peito; visto que n'este pri'merro perfodo o diagnostico dif-

rencial e as vezes difficil.

A est as objeccoes nos responderemos que a reputaeao de que actual-

mente gosa a Ilha da Madeira para o iratamento da tisica pulmonar nao
e so devida Is assercoes dos medicos ali residentes; mas tem sido prin-
cipahnente estabeleeida pelo testemunho dos proprios doentes e dos me-
dicos que para ali os inandam. Que nao e facil impor ao publico esse

grande numcro de curas na pratica civil, e em doentes que muitos co-
nhecem; c sobreludo nao e facil sustentar esse engano por tantos annos.
As assercoes dos medicos epic ali praticam sao tao moderadas, pruden-
les e despidas de exageraedes, que podem muito hem .ser reeebidas, prin-
ejpalmenlc estando de accordo com tudo o mais que n'este ponlo se Safe.
Esles facultativos gosam de urn hem merecido eoooeite de probidade, ha

1 ,* ftASVH
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imia grande uniforniidadc nas suas deelaracocs, e uma boa parte dos fa-

cultativos inglezes que tern praticado no Ftmchal sao elles mesmos uma
exceliente prova da utilidadc do elima.

Km quanlo ao erro dc diagnoslico que invohinlariamente ptdeni

commetter, dando como casos de tisica pulmonar outras rnolestias menos

graves, podemos af'firmar nmilo positivamente (|ite elles estao ao f'aeto

de tudo que sobre este ponto ha na actualidade da seieneia, e nos parcec

que no esludo d'esta molestia cstao aeima do connnurn dos facultativos,

pela extensa pratiea que d'ella (em, e em doentes da mellior posicao

social, de certa instruccao, e dc grandes exigencias. Entietanto e possi-

vel, aqui como em outras partes, ter havido algum erro de diagnoslico,

que nao deve alterar a regra mais geralmente eslabeleeida; e ainda eon-

veui dizer (|ue esse erro vein algumas vezes principiado de fbra pelo

medico que para ali mandou o doenle, e ali se eorrige com mellior

obsci'vacao.

CAIMTliKO XIII.

(tjiiiii!.., iinx medico* eNlminhos ao |tnl/.

I'oueo imporlaria (file os medicos residentes na Madeira se esforeas-

seni por provar a utilidade do sen clinia nas afl'eccoes pulmonares, se

ale'm das inf'ormaeoes e escriplos, um certo numero de f'actos nao levasse

essa convicciio a profissao em geral, on pelo menos a muitos medicos de

outros paizes; tanto melliores juizes, quanto nao tern o intcresse da !o-

calidade. E c isto o que lem aconlceido: esla conviecao esta eslabele-

cida, c clla nao e so o rcsultado de informacoes e escriplos; mas sima
conscquencia necessaria dos f'actos observados por esses mesmos f'aciil-

tativos, e da comparacao que lem leilo do cstado em que para ali man-
dam os seus doentes com o modo pelo qual os encontram na vol la, ouj

dos relatorios que d ali lecebcm dos mesmos doentes. couliecimento

(jue lioje a profissao tein da Ilba da Madeira tambem concorre para lhe

iazer acreditar, que ali se diio todas, ou a maior parte das eondicoes exi-

gidas para o t rata men lo daquellas rnolestias, sobretudo durante o in-

vertio.

Ksla conviecao que se vai espalliando na profissao e lal que lodos
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os annos vao facultativos doentes, ou familias de facultativos buscar ali

rcmedio; e o numero de medicos que d'este modo teem visitado a 11 ha

e ja muito grandc. Uns aehando grandc alivio o melhora, e ate fieando

ali exereendo a inedieina; outros menos felizes soffrendo mareha fatal

da molest ia. Mas d'csta exploracao i'eila pear tantos homens da faeuldadc

emincnlemente intercssados n'este objeelo, e na qual todos nao foram fe-

lizes, nao tern resultado para o paiz senao uma reputacao hem fundada.

e scm as exageracoes (]ue algumas descripeoes de viajantes enthusiastas

lizeram do clima e da sua proficieneia na tisica pulmonar. As face is eom-

municacoes commerciaes, e outras circumslancias que ja foram aponta-

das, teem feito com que o maior numero de doentes que ali vao procu-

rar refugio sejam inglezes; tamhem sao os individuos d'esla nacao que

mais vezes viajam por tnotivo de saude, que procuram e comparam os

dilTerentes eliinas, e que teem mais facilidade e mais meios para assim

o fazer. Mas quaesquer tp&e sejam as ideas que o publico inglez lenha

dos difFcrentes climas, relativamente a sua tit ilidade na tisica pulmonar.

nenhum doente toma a deliberacao de deixar urn clima e eseolher outro

em caso tao grave, sem consultar um ou mais facultativos. Nem deve es-

queccr que os doentes que vao para a llha da Madeira, inglezes e de

outras nacoes sao em geral pessoas de uma eerta fortuna e algumas vezes

de uma alta posicto social pela sua jerarcbia, ou por suas riquezas, e que

estSo no caso de nao dar um passo tao importante sem ouvir preYiamente

o melhor conselho. Tambent e muito para attender alem do grande nu-

mero de facultativos que procuram a Una em sen beneficio, o nao me-

nor de padres protestantes. de artistas, e de homens de grande instruc-

cao que ali vao. Isto tudo exprime <jual e hoja a opiniao da profissao

sobre este ponto e a das classes mais illustradas e ricas, que por clla

lorinam regularmenle o sen juiso. Entrc as facultativos que tern ali pro-

curado rcmedio, soubemos de dois medicos ajudantes do hospital de tisica

de Bromplon.

Em Portugal e priucipalmente em Eisboa existem tambein estas

nocoes espalhadas entre os facultativos, obtidas por suas extensas infbr-

macacs e leitura, e eorroboradas por alguns caste favoraveis e bem conhe-

cidos. Os nossas habitos menos avenlureiros. as diffieuldades de navega-

cao e transporte, a repugnancia a separacao da familia, receios exagera-

das de despeza, c lalvez que a falta de todas as informacoes que em ou-

tras paizes sc obtem com facilidade. teem retardado este movimento;
mas apesar de tudo isso o numero de doentes mandados de Portugal para

ali cresce todos os annos, e n'este ultimo anno ja foi muito notavel. E
Bifida que a maior parte d'elles sejam de Lisboa, entretanto veem-se che-
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gar ali alguns do interior do reino, depois de tcrcm lutado coin as dif-

ficuldades quo o estado do paiz oppoe aos transports dp 1udo, c princi-

palmente do bomem enf'ermo.

Nos livros da profissao appareee desde ecrla e'poca a Ilha da Ma-
deira figurando entre os lugares escolhidos e reeommendados para ha-
bilacao dos individuos atacados de tisica pnlmonar, e em obras inais rc-

centes appareee com preferencia sofere os outros clirnas. Sir James Clark,
que se pode reputar hoje sem duvida nm dos homens mais eompctentes
n'esla materia, e que e ronsullado por grande mmiero de doentes lisieos,

antes de se decidirem a escolher um elinia para habilar. exprimc-sc as-

sim aeerca do elima da Madeira: «De todos os elimas de que eu tenia)

«notieia o da Madeira e o mclhor para as pessoas (pie soflrem tisica pul-

«monar. Todos os annos vamos tendo mais occasiao de conbeccr os sens
«cffcitos sobre eonsideravel numero de pessoas que recorrem a esse cli-

«ma em diversas condicoes de saude, e nao lemos achado motivo para
«mudar o alto conceito que faziamos d'elle n'este ponto. Os beneficos cfTei-

«tos da residencia durante um on dois invernos na Madeira tcm-se tor-
it nado muito mais notaveis depois que o publico conbeccu a necessidade

«de adoptar a mudanca de clima, mais como um meio preventivo, do
«que como meio de cura. Ha poucos annos dava-se pcquena imporlaucia
«n escolba do clima para habitacao dos lisieos, porque ja elles esta vain

"geralmenlc em estado adiantado de molestia, e sem csperanea de cura,

••quando esta medida se propunba e se adoptava; e por isso algumas ve-

«zcs a terminacao fatal era apressada por este mesmo meio em que elles

«punham toda a confianca.» Esta opiniao tern sido citada e transcripta

em diflerentes livros da profissao. Andral em uma nota ao Tratado da
auscultacao mediata de Laennee, referindo-se aos eseriptos de Sir Ja-

mes Clark, diz: «Se o que ellc refere do clima da Madeira e exacto,

«deve-se tirar a consequencia que este clima apresenta aos lisieos van-

"lagens qtM3 se nao acbam nos diversos clirnas da Europa. Esta Ilbaecom
«effeito mais quentc do que nenbum d'el!es, durante o inverno, e inais

«lresca durante o verao; ofrerccc menor diflerenca. entre a temperature
«do dia c noite, entre as diversas estacoes, e entre os dias successivos. Os
«ventos frios ali pouco se sentern, e gosa de uma eerta constancia de
"tempo, que nao apresenta nenhuma outra localidade. As cbuvas sao re-

«gularr\s e cabem so em certa estacao. Durante o verao a existencia qua©
« constant e do vento do Nordeste conserva a temperatura em um calor

«sempre moderado, e tal e a suavidade desta estacao na Madeira, que o
«Dr. Heineken, que ali residiu algum tempo por causa da sua propria
«saud<\ entra em duvida se n'esla llha nao sera ainda o verao mais fa-
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uvoravcl que o invemo, para os doentes atleetados de doeneas do peito.
«Isto e o contrario do que acontece cm outros paizes quentes.»

Depois que o elima da Madeira passou de unia modesta e inais li-

mitada reputaeao a unia lama mais externa e vigorosa, e a ganbar pre
fercneia sobre outros localidades, eomecou este crcdito a ser disculido e
examinado, como era juslo: e por ora em sen proveito. E no meio de
nnutos escriptos em sen abono, leni-se publicado n'estes quatro ultimos
annos em Londres alguns em que a sua utilidade no tratamenfo da ti-
sica pulmonar e post* em duvida on descrcdito. D'estcs escriptos, cuio
numcro e pequeno, os que nos tccin cbegado & mao, sao a obra do Dr.
Mason, alguns artigos de jornaes de medieina, e urn capitulo da obra do
Dr. Burgess.

Como a obra do Dr. Mason e a base (pie, mclhor on peor entendida.
lem scrvido de l'undameulo aos outros antagonists do elima da Madeira;
eoroo esla obra contain notieias nuiito imjiorlanles sobre a sua meleoro-
logia, de que nos aproveitamos; como a opiniao do Dr. Mason sobre a
utilidftde do elima da Madeira no tratamento da tisica pulmonar n3o
tcm sido bem enlendida, ncm e a opiniao exagerada e decisiva contra
esse elima que sc tern pertendido inculcar; como e una obra mil es-
cripta com inlelligcncia e boa fe, julgamos dever dar sobre ella ainda
mais algumas explicates.

Dr. Mason estando na Madeira em ,1834 e 1835, por causa da
sua saude, cscreveu a obra que ja apontdmos, e que faz parte de urn
volume, publicado em Londres em 1850, quinze annos depois da sua
mortc. Comeeando em Inglaterra a sollrcr de tisica pulmonar, o Dr. Ma-
son consultou cm Londres Sir James Clark, que Ibe aconselbou a mu-
danca de elima para Nisa. Na sua viagem teve de se demorar sele sema-
nas em Dieppe por motivo de molestia de um sen parente, que o aeom-
panbava. A estaeao adiantou-se, consultou novamente a Sir James Clark,
que lbe recommendou entao a llha da Madeira. Cbegado ali foi habitar
uma casa em Santa Luzia, euja localidade yS descrevemos. Permaneceu
na Ilba por espaco de quasi dois annos, mas a sua molestia, como mnitas
outras d'este genero, longe de diminuir augmentou. Deixou entao a Ilba
paia bir procurar remedio no elima de Nisa, que primeiro lbe tinba sido
aconselbado, c ali morren quinze dias depois da sua cbegada, com vinle
C sete annos de idade. Durante o tempo da sua estada na Ilba entre-
gou-se ao estudo meteorologieo do elima, para que tinba particular vo-
cacjio, e principalmente para a parte bygrometriea. N'estes cstudos muito
minueiosos tomou muilas \ezcs. de noitc e por mnitas horas, trabalho e
incommodo que n;.o eram oonapathefa ram a sua saude. e que elle re-
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provaria d« cerlo nos sens doenles. IJiii dos cstudos a que sc det.1, e ou-

jos resullados consignou em urn capitulo da sua obra, foi o exame da

tcmperatura dc muitas fontes e pocos em differentcs alluras da Ilha: o

que nao podia deixar de ter uma induencia nociva no sen estado delieado

e vacillanle de saude. Esta saude foi-se detcriorando cada vez mais, e isso

nao Ihe dew de cerlo por aquelle clima a sympathia que tantos outros bo-

mens da profissao mais felizes lem adquirido: o andamento da sua mo-
lestia nao foi provavelmente indiflerente para a sua opiniao sobre o paiz.

Entrelanto as consideracaes e mappas sobre os diversos pontos de meteo
rologia, de que elle Ira ton, demmciam urn espirilo observador e habi-

tuado aquello genero de estudo. A inclinaeao particular do author para

a hygrometria, que se nianifesta claramente na sua obra, e talvez a in-

fiuencia que e!Ie julgava (pie a humidadc tinha na sua moleslia, leva-

ram-no a dirigir mais partieularmente as suas indagacdes sobre esle ob-

jeeto, e a eslabelecer algumas proposieoes que nao tinbam ainda sido

cmiltidas de urn modo tao posilivo e fundamenlado. Sendo estas princi-

palmente: que o clima do Funchal era extremamente bumido, que so-

bre este ponto nao havia vantagem nenbuma entrc o clima do Funcbal
e o de Londres, e que o clima do Funchal nao convini de certo n'aquel-

les padecimentos de peito ou n'aquellas constituicocs em que uma atmos-
phera secca ou menos saturada de humidade e util; suppondo elle que
quando urn doente atacado de lisiea pulmonar se nao da" hem cm uma
atmosphera bumida, se dara melhor em uma atmospbera secca, e vice-

versa.

Sem entrarmos agora no valor de cada uma d'eslas proposieoes, al-

gumas das quaes ja tivemos occasiao de apreciar, vejamos qual foi o con-

ceit© final a que o Dr. Mason chegou sobre a utilidade do clima da Ma-
deira, depois das suas observances meteorologicas e do mao andamento
da sua moleslia; andamento que em outro qualquer doente certamente
Hie nao teria parecido muito ex traordinario. Transcreveremos as suas pro-

prias expressdes para expor mais exactamente as suas ideas: «Pclo que diz

«respeito a individuos que soffrcm certas moleslias que se podem agravar
«pela consideravel evaporaeao da superficie dos pulmoes e da pelle, nos
«vemo$ a convenieneia da mudanca para urn clima quente e bumido, como
no da Madeira, em que a evaporaeao pulmonar <! embaracada; porque
«estes individual sempre solliem com o frio dos nossos invernos, o qual

«n'estes casos produz o mesrno efleito que o ar exeessivamente secco. Esta"

«provado que grande quantidade de liquido introduzido no estomago nao
«remedeia os efleitos d'aquella rapida cxbalacao dos pulmoes, hm e pi*o-

«duzida pclo ar frio. on exeessivamente secco. Assim necessariamente urn
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«ar moderadainenle bumido eolloeara o doente nas eireumstaiK'ias mais
«favoraveis para a cura. Se islo se nao pode lazer mudando de clima,
«o mal dcve ser combatido (juanto (or possivel por meios arlilieiaes. A
«atinospbera proxiina ao doente deve fazer-se humida, conservando sufn-
«ciente quantidade do agua em evaporaeao; por quanlo o ar eslando bu~
uinido, a riipida sceeura dos organs respiralorios ser;i nao so nu.dilieada,
«mas tambem suspcnsa em eonsequeneia da absorpcao do vapor. Tambem
«sera prcciso eonservar o doente em uma atmosphere temperada; por-
«que se se despresar esta conditio, e claro que ainda que o ar esteja hu
••undo, se estiver frio, nao produzha o desejado cfleito, pois em relayao
«a exbalaeao pulmonar obiaia exaetamenle da inesma maneira do que
«o ar seeeo.

«Se as eondicoes do syslema, pelo contrario, I'orem as opposias, se

«uma livre e abundanle evaporaeao do pulmao tor mil, eolloeando o
«doenle em uma atmosphera bumida, ou mandando-o para um clima si~

«milbante ao da Madeira, sera po-lo na eondieao mais desfavoravel para
«a sua eura.»

aulbor passa depois a bizcr alguinas eonsideracoes sobre a aeeao
do Usta nos doentes, e termina o eapitulo dizendo: nlpor tudo isto n6s
«podemos bem expliear porque razao os doentes que vein d Madeira sao
"diveisameate adectados pelas inesmas eondicoes atmospbericas; al^uus
"experimentando alivio, e outros vendo aggravar o seu mal. Assim a
« present e obra nao deve ser eonsiderada eomo tendo por tim prejudi-
«car esta llha na sua qualidade de recurso para os doentes, mas sim
«eomo um esforeo para mostrar o perigo de uma eontianca eega sobre
<n>s sens effeitos salutares. Pois uma tal eonfianea e noeiva. Se os pbeno
« menus atmosphencos do elima da Madeira i'ossem bem conhecidos. e as
«exigeneias da molestia Ihe correspondessem, a unifonnidade do bom
«resultado, havia de estabelecer a sua reputacao, e os inaos resultados
«nos easos para que o elima nao e proprio, nao prejudicariam o seu ere-
«dtto, eomo lesideneia para outros doentes, que pela mudanea para essa
"loealidade podcm rasoavelmcnte vet realisados os seus desejos. 4

Em outra parte da sua obra o author repete ainda por out ro modo
mais explicilo, o aforismo de (pie ja f'alhiinos no artigo

—

kstc «Aquel-
«les que na sua ehegada a llha da Madeira aeham que o hste lhes eon-
« vein devem immediatamenle mudar para elima mais seeeo, em quanto
«que outros a quein o teste iiieommoda, eomo fiea indieado pelos svin-
«ptomas que eu deserevi, devem bear certos que tirarao benefieio per-
umancnlc da sua demoia ali, ([tie as suas esfteraneas nao seraO baldadas,
,.eque o reslabeleeiinento <la sautle e f'oreas sera o resultado de Be* deixado



152 MEM0R1AS DA ACADEMIA REAL

<>o clima menos hospitaleiro da sua patria.» Nao precisamos fazer fefle-

xoes sobro a doutrina do author que acabamos de apresenlar, e sobre

o modo por que elle encarou a utilidade do clima da Madeira, referindo-
se unieamenle A tcmperatura e humidade; porque nos basta fazer Item

conhecer as suas ideas, e mostrar que o Dr. Mason, ainda que em difle-

rentes partes da sua obra, falla do paiz com a pouca sympathia de urn
homem cnganado nas suas mais caras espcrancas, nao disse que o clima
da Madeira era mdo on instil no tratamento da tisica pulmonar, so per-
tendeu descriminar, a sen modo, os casos em que o clima convem, d'tt-

quelles cm que o clima e prejudicial.

E singularmente curioso que depois que o Dr. Mason se queixou
dos inconvenientes da humidade do Funchal, o Dr. Kampfer dizia na
sua citada memoria sobre a Ilha da Madeira, que este clima nao tinha
podido convir ao seu padecimento pela sua muila seccura. «E minha
«opiniao, diz elle, que a Madeira mcrece particular consideracao por
« causa da notavel seccura do ar, e que nao aproveitara" para aquellas

« molestias que requerem uma atmosphera humida e relaxante, nem
« tambem para aquellas molestias de peito que sao acompanhadas com
« grande seccura dos hronchios, corno en experimentei em mini proprio.

« Em consequencia de uma bronchite chronica, e de uma pneumonia
«despresada, ficou-me uma induracao do pulmao direito, com sensacao
« de seccura e crueza nos bronchios, com muito pouca secreciio dos mes-
«mos, ecom mui rare, penosa, esj)essa e glutinosa expectoraciio. Eu so-

« fria no peito uma cxtraordinaria sensacao, nab so por efleito do frio,

« mas ainda muito mais por uma atmosphera secca; de modo que urn
« clima humido e quente, era o mais proprio e benefico i)ara mim: como
« me aconteceu experimcntar em Hamburgo, no Sul da Inglaterra, e na
« Hollanda. Na Madeira, pelo contrario, durante o bom tempo, e a pre»

« dominancia do Nordeste, augmentavam a dor e seccura nos bronchios,

« particularmente ao ar livrc. E verdade que a respiracao de um ar no-
« tavelmente suave me dava uma agradavel sensacao; porem achava-me
«sempre melhor, quando o ceo estava nublado, c quando o vento do
« Oeste dominava, o que acontecia poucas vezes. E evidente, diz o author
«em outro lugar, que a habitacao na Madeira e, em geral, salutar e boa
«para as molestias que requerem uma atmosphera tempeiada, branda,
« secca, pura e elastica, sem grandes variacdes no tempo ; com difficul-

«dade se achara outro lugar que reuna estas condicoes em grao tao
« eminente.

»

No ineio d'esta contradicao, talvez so appaiente, e devida a obser-
vacoes leitas em diversas epocas, e em diversas localidades, poderemos
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nos prever antecipadamentc qual sera a inttueneia d esse grao de humi-
dado do Funchal, qualquer que elle seja, nos doentes que para ali man-
damos? Sera possivel distinguir quaes serao os casos que ali se darao

hem, e quaes os que se darao mal, attendei.do 80 ao grao cle ealor e

huuiidade?

Respeitando mult© os conhecimentos do Dr. Mason, nao julgamos

comtudo dever aproveitar tanto das suas opinides medieas, e das suas

explicaeoes phisiologicas c pathologicas. coino das suas observacoes

meteorologicas. E mais pela observagao dos doentes ali tratados, pelos

resultados do tratamento, e pela analogia das molestias, que se devera

estabclecer a conveniencia do clima, para eertos e deterniinados casos,

do que por indicacoes deduzidas a priori, so da accao de um ou outro

dos elementos tao complexes, e alguns lao inccrtos do clima. Se o clima

do Funchal e util em ceiios padecimentos puhnonares, se alguns doentes

ali veem suspender a sua inolestia, outros aliviar os scus males e pro-

longar a existencia com poucos soffrimentos e alguns commodos, qual-

(juer que seja o seu grao de seccura ou de huuiidade, deve ser seguido

e adoptado para casos similhantes. Talvez a ohsei vacao ainda para o fu-

turo venha a mostrai', como deseja o Dr. Mason, quaes sao os casos de

uma mesma molest ia cm que esse clima convem mais, quaes aquelles

em que convem menos, e quaes, finalmente, aquelles em que elle e ah-

solutamente inutil ou prejudicial. Mas querer fundar esta distinccao so-

hre a conveniencia de certo e determinado estado e forma de inolastia,

para certo grao de huuiidade e ealor, pareee-nos uma pertencao muito
arriscada, prematura e poueo conforme coin a philosophia actual da

sciencia.

Nao e uma idea nova a da necessidade de uma lemperatuia tnede-

rada e uniforine acompanhada do certo grao de huuiidade para o trata-

mento das molestias de que fallamos. Muitos doentes scntem a necessi-

dade d'essa huuiidade na atmosphcra que respiram; mnitas vezes com
esse (iin se tern niandado evaporar agua nos quartos dos doentes. Nos

hospitaes de tisica em que se mantem leniperatiuas artiheiaes eonstan-

tes, os doentes as nao podem supportar, quando o ealor se torna secco,

o quando cessa a evaporaeao que lhe da o grao de huuiidade reque-
rido. Talvez seja tamhem por isso que as atmosjiheras niaritimas tern

sido aconselhadas n'estas molestias, e muitas vezes com proveito. E se

fosse necessario achar uma theoria para explicar a utilidade da huuii-

dade comhinada com uma temperatura suave e constante no tratamento

de muitas molestias puhnonares. nao seria para isso preciso, nemgran-
des, nem novos esforcos. O Dr. Mason pertendeu marrar os rasos da

J.* CLi»9K— T. i. p. i. SO
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mesma molestia em que esse clima pode ser util, c aquclles em que

deve ser prejudicial; e se fosse possivel fazer esta distinccao sem sujeilar

os doentes & experiencia, nao ha duvida que seria ainda mais um passo

dado n'esta vereda tao difficil. Era quanto a nos, nao acrcditamos que

esta distinccao por ora sc possa fazer pelos dados que nos deixou o Dr.

Mason, nem por outros ja sabidos; c por outra parte estamos inclinados

a pensar que esse grao de humidade do clima do Funchal, sem duvida

alguma menor do que o Dr. Mason suppoz, combinado com as suas ou-

tras condicoes atmosphericas, constitue a sua bondade e cxcellencia; c

atrevemo-nos a avancar que cste clima tornado mais secco, bavia de ser

rnenos util nos padecimentos pulmonarcs, assim como bavia de transfor-

mar um paiz risonbo, fertil, e sempre vicoso, em uma terra arida, secca

c agresle.

Os climatologistas que teem ultimamente estudado os climas mais

proprios para o tratamcnto das molcstias pulmonarcs chronicas, teem

procurado adaplar esles di versos climas aos di versos casos e estados d'es-

sas mesmas molestias; c ainda que o seu estudo e trabalbo nao tern

tido por cm quanto o icsultado que se deseja, e que elles tiveram em

vista; porque a empreza e complicada e difficil; e comtudo possivel que

com o tempo e experiencia se consiga estabelccer alguns principles que

dirijam os prdticos na escolha de um clima, entre os recommendados,

que seja o mais proprio e adaptado para cada um dos doentes. O Dr.

Carriere no seu hello livro sobrc os climas da Italia, lancou bases para

este estudo que devem ser aproveiladas e que podem conduzir a um re-

sultado util. Para estabelccer a conveniencia das differentes formas da

mesma molestia para alguns dos climas de Italia, elle nao considerou

so um ou oulro elemento do clima, mas sim a acgao complexa e com-

pleta de todos elles, c ainda ajunlou a infiuencia do paiz com todas as

circumstancias mui variadas que o formam e a(;onq)anham, e das (juacs

nenhuma e indiffercnte. Depois examinou o modo de accao de todas eslas

condicoes nos doentes das diversas constituicoes, temperamentos, perio-

dos e forma da molestia disposicoes moraes, etc., e de todas estas consi-

deracoes, algumas das quaes sao bem difficcis, elle deduz a conveniencia

dos divcrsos climas da Italia para os differentes casos da molestia. Mui di-

gnos de louvor sao os esforcos scientificos tao bem dirigidos do Dr. Car-

riere em materia tao espinhosa, e e provavcl que elles nos ponbam no

caminho de apreciar melhor este ponto, a que so ha pouco tempo se (U

maior importancia. Porem aqui vemos nos considerados c attendidos to-

dos os elementos apreciaveis do clima, e todas as condicoes do paiz; e

na obra do Dr. Mason vemos figurar para a resolucao d'estc problema,
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so dois elcmentos, alias importantes, mas insufficientes para representar

a accao do clima, e a influencia da localidade: calor e humidade. En~
tretanto ha uraa condicao que muilo figura nos climas de Italia, recom-
mendados para o tratamento da tisica pulmonar, c que se conhecc hem
pelo cstudo da obra do Dr. Carriere; esta condicao e aquella mesma
(jue o Dr. Mason julgava no Funchal um imped imento para o sen res-

tabelecimento, e e o notavel grao de humidade, modificado pela tempc-
ratura e os outros elementos do clima.

Depois da publicacao da obra do Dr. Mason, appareceu em Ingla-

lerra um livro intitulado

—

Climate of Italy, in relation to pulmonary
consumption by Dr. Burgess. London. 1852.— N'estc livro propoe-se

o author mostrar a inutilidade e ate mesmo os inconvenientes de recor-

rer a climas estranhos no tratamento da tisica pulmonar. Nao e nossa

intencao aprcsentar um juiso sobre esta obra, ncm sobre o modo por

que o author julgou poder demonstrar a sua these. Encontra-se porein

ali um capitulo em que elle falla do clima da Madeira com bastante

desabono, incluindo-o na proscripcao gcral dos climas estranhos, e d'este

capitulo cntendemos dever dar noticia. As ideas do author sobre o clima

da Madeira, que sc rcvclam no seu livro, sao aquellas que qualquer pode

obter pela leitura de duas obras, alias recommendaveis; a de Pvoberto

White e a do Dr. Mason. A primeira, que e muito favoravel ao clima

da Madeira, parece dar o Dr. Burgess menos importancia: e escripta por

um docnte que ali habitou por cspaco de quinze annos, e que recohrou

a sua saude. A do Dr. Mason, que melhor serve para sustentar a idea

geral da sua obra, da muito maior valor e extrahe d'ella o que julga

mais proprio para provar a sua these, nao expondo comtudo as verda-

deiras ideas do Dr. Mason sobre a utilidade do clima da Madeira nas

molestias do peito: porque estc author nao disse que as climas eram
inditterentes no tratamento da tisica pulmonar, antes estava convencido

que tinham n'ellc grandc influencia; e quando sahiu da Madeira foi para

Nisa. E tambcm nao disse que a Madeira era prejudicial ou inutil n'esta

molestia, so pertendeu mostrar que este clima era proprio para aquclles

casos em que convinha uma atmosphera moderada, igual e humida. O
Dr. Burgess aprovcita tudo o que ha na obra do Dr. Mason desfavoravel

a Madeira, como sao todos os argumentos que ali se encontram da sua
grande humidade, e da desigualdade do seu clima, c conclue no fim de

um pequeno capitulo, que a Ilha da Madeira nao tern um clima mais

util que os outros paizes para o tratamento da tisica pnlmonar. Para

confirmar mais esta opiniiio Iranscreve as seguintes linhas da ol>ra do

Dr. Mason. .
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«Por minha propria experiencia, diz o Dr. Mason, estou inclioado

«a corroborar a opiniao do Dr. Gourlay de que a tisica c escrofulas sao

«frequentes na Madeira, e tambem a junlar que as affeccdes de estomago,

«e orgaos digestivos sao muito communs, sendo as principaes causas da

«morte da maioria dos habilantes. Pelo que os cscriptores teem dilo da

«salubridade da Madeira, poder-se-bia julgar que ali apcnas apparecem

«poueas molcstias; mas eu receio que se este objccto sc indagar esorupu-

«losamente, como devc ser, poueas localidades se encontrarao mais su-

itjeitas a molestias geraes; e tambem suspeito que a duracao media da

«vida e" ali inferior a do nosso proprio paiz.»

O Dr. Burgess ainda enche o seu pequeno capitulo narrando o bin

lamentavol do Dr. Mason, e aproveitando tambem algiuna eousa da obra

de White, que elle suppoz que devia produzir impressao dcsfavoravel no

leitor, nos diz, que no ccmiterio dos inglezes, no Funcbal, se enconlram

muitas eampas de pessoas mortas na flor da idade, que hindo procurar

a Ilha remcdio aos seus males, so o acharam no lumulo.

E para sentir que um objecto d'esta importancia, nao fosse tratado

pelo Dr. Burgess com a considcracao e esludo de que elle e capaz, e

com o conbecimento pessoal do clima. E possivcl que o clima da Ilha

da Madeira nao seja melhor que o de Inglaterra para o tratamento da

tisica pulmonar; mas nao nos parece possivel que alguem da profissao,

e mesmo fdra da profissao, fique d'isso convencido p(^a leitura da obra

do Dr. Burgess.

Alguns artigos de jornaes inglezes cle medicina, que fallam em dcs-

abono do clima da Madeira, tomam como fundamcnto as obras do Dr.

Mason c do Dr. Burgess, e a cllas se referem; o Dr. Burgess funda-se

na obra do Dr. Mason e a ella igualmente se refere; de tal modo que

ludo cpie n'estcs ultimos tempos se tern cscriplo cm descredito d
,

a([uelle

clima, se rcduz ao que vem na obra do Dr. Mason, mais ou menos am-

pliado, exagerado ou alteiado. O que fica dito e citado da dita obra poe

os leitores em circumstancias de poder avaliar as opiniocs do author

n'csta parte, e os sens fundamentos, e de vcr quao desfiguradas tern sido

as suas ideas. Entrctanto como a opiniao do Dr. Gourlay sobre a fre-

cpiencia da tisica pulmonar nos babitantes da Madeira, tern sido citada

pelo Dr. Mason, pelo Dr. Burgess, e por outros para provar a pouca

utilidade do clima nos doentes que ali vao de fora; como a passagem

da obra do Dr. Gourlay a que elles se referem, prova exactamente o

contrario, isto e', que o clima do Funcbal e muito proyeiloso aos estran-

geiros que ali vao buscar refugio n'esta moiestia, aqui a transcrevcre-

uios:— Observations on the natural history,, etc. by William Courlaij.
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London. 1811. Pag. 90. «A Madeira pela uniform idade de temperature

«e pureza da atmosphera, tern sido por muito tempo, e ainda continue

«a ser urn abrigo favorito para os tisicos do Norte da Europa. Ali as

oinfelizes victimaa d'csta formidavel molestia escapam ao inverno do seu

«clima, e adquirem a suspensao do soffrimento, cuja suspensao tal loca-

«lidade e" propria para produzir. Comtudo ainda que tao altamente bc-

«ncfico seja o clima nesla molestia com os naturaes dos outros paizes,

«nao se dcve encubrir que nao lia molestia que ali alaque mais os ba-

«bitantes do que esta, ete.» (Vide pag. 129.)

Os que se sei vein da opiniao do Dr. Gourlay para provar que o

clima da Madeira nao pode ser util no tratamento dos doentes que ali

vao atacados de tisica pulmonar, supprimem a primeira parte do para-

g-rapho, e apresentam a ultima, donde conclucm que o paiz em que
a tisica ataca tanto os naturaes, nao pode ser bom para os estrangeiros

acommettidos da mesma molestia. J& vimos em outro lugar ate que
ponto a opiniao cmittida pelo Dr. Gourlay sobre a frequencia da tisica

pulmonar na Uha da Madeira e bem fundada.

Em uma breve analyse da obra do Dr. Burgess, inserida em urn

jornal intitulado— T/ie British andforeign Medical and surgical Review.
JV." 19. Julho 1852. pag. 246.—O redactor, depois de ter dado o devido
apreco A opiniao do Dr. Burgess sobre os climas da Italia, onde residiu

algtim tempo, continua. «N6s pensamos que o author, como outros escri

«ptoies que teem uma desfavoravcl ide"a da inllucncia dos climas nos
«doentes aO'ectados de tisica pulmonar, olba, muito exclusivamente, para
«as condicoes rnctcorologicas, e nao di a devida importancia aos cfleitos

«da mudanca do paiz, dos babitos de vida, e .1 influeneia moral que se

<>produz pela livre exposicao a urn ceo claro, e aos brilhantes raios do
«sol, no espirito de individuos que tinham previamente soflrido a depres-

«sao de animo produzida por um encerramento monotono e quasi sem
«csperanca. Ainda ([ue a mudanca do clima para um doente em que a

« tisica ja se aclia bem desenvolvida possa aproveitar pouco, comtudo nos

«sabemos por conhecimentos pessoaes que muitos doentes podein, nao so-

«mente viver, mas atd gosar da vida em localidades bem escolbidas da
«Italia, e na Ilha da Madeira; doentes que nao poderiam supporter a ex-

«posicao aos nossos rigorosos invernos e fries prirnaveras, e que veriam
«aggravar rapidamente a molestia pelo desgosto da protrabida sujeicao

«a uma atttiosphera artificial. >»
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GAPITULG XIV.

Opiniao dos dornUvt e ilos iiulill,<iitC<-s — I'oncorrcncla dos docntes-
Scu resultado grrul— RcmcdlON.

Depois de termos visto qual e a opiniao dos medicos residenles oa
Ilha e dos medicos dos outros paizes, que para ali mandam doentes, do
vemos tambem attender e ponderar a opiniao dos proprios doentes, e das
pessoas estranhas a" profissao que os viram e acompanharam durante as

differentes phases da sua molestia; porque ainda que os homens da arte

sejam os mais compctentes juizes d'esta causa, o sou testemunho ganha
mais forca sendo acompanhado pela eonfirmacao dos doentes e das pessoas

mais proximas e interessadas na sua vida e alheias da profissao. Esta
opiniao manifesta-se nao so pelas suas expressoes, e pela sua maior con-

correncia, mas sobretudo porque muitos repetem as suas visitas a Ilha

invernos successivos; e exemplos ha d'esta repeticao tres, quatro, dcz e
mais annos. Outros tem ficado ali muitos annos sem sahir para outra
parte; alguns ali se teem cstabelecido. Ha doentes que tern hido a Ilha

da Madeira so por informacoes e conselho de outros doentes que os de-
cidiram com o sen excmplo. Em Inglaterra tem-se ja" estabelecido uma
certa regularidade em carreiras de navios que transportam os doentes

em Outubro e Novembro para a Ilha da Madeira, em numero de vinte

a trinta cada viagem. Se o clima da Madeira nao offerecesse decidida

vantagem, para os doentes, nao e possivel que tal concorrencia continuasse

por tanto tempo, e que os mesmos doentes voltassem ali tantas vezesj;

e isto tanto mais quanto a Madeira, nao offerecendo os entcrtenimentos

e distraccoes da Italia e de outros paizes da Europa, teem ainda o in-

commodo da viagem do mar, e de uma despeza que nao e menor. A
quantidade de guias, instruccoes para viajantes e doentes que vao ;1 Ilha

da Madeira, e outros livros que com diversos titulos para este Om se

tern publicado, provam qual e o numero de consumidores que este gc-

nero de publicacoes hoje encontra.

A opiniao d'estas publicacoes a respeito da utilidade do clima na
tisica pulmonar, e em geral favoravel, como era de esperar; mas con-
te'm-se em limites muito prudentes e moderados, parecendo formulada
por maos instruidas. Algumas d'estas publicacoes, assim como muitas
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das gravuras, lithographias, albuns, etc. que tern appareeido sobre a Ilha
da Madeira, sao feitos por doenles ou por pessoas que aeompanharam os
doentes, e que tomam esse trabalho couio distraccao c As vezes ohm
rcconhecimenlo do bem que ali acharam. N'este genero tambem a Ma-
deira e uin dos paizes que tern dado lugar em pouco tempo a maior
numero de publicacucs.

Em quanto ds tradiccocs popularcs da Ilha, e informacoes do coin-
mum dos habitantes do Funcbal, nimiamenle exageradas, ellas nao po-
dem ser recebidas scm urn niuilo cauteloso desconto, ainda que sempie
venbam acompanhadas dc factos c exemplos salientcs, e capazes de fazer
forte imprcssao. As pessoas mais illustradas e sensatas do paiz, expri-
mcm-se como os facultalivos, e confirmam as suas deposicoes.

Mas ainda que a opiniao dos medicos do paiz, a dos medicos de fora,

que para ali mandam os sens doentes, a dos mesmos doentes, e a sua
concorrencia sejam argumentos fortes em favor da ulilidade do clima
do Funcbal, no tratamento das molestias pulmonarcs chronicas, e eom-
tudo cerlo que cspiritos mais exactos e severos desejariam ainda outro
genero de provas mais convincentcs e sobretudo quereriam que as pro-
posicocs estabelecidas, fossem baseadas sobre urn bom numero de factos
patentes, claros e bem descriptos; tambem com justica exigiriam uma
comparacao analytica d esses mesmos factos com outros similbanles das
demais localidades recommendadas para o tratamento d esta molcstia.
Porem na impossibilidade de obter esses fortes meios de conviecao, de
que sentimos a importaneia, recorremos aquelles (jue podiamos obter, e
que devem ter bastante valor. E este valor ainda augmenta^, e a con-
viccao serf mais firme, quando se souber qual e o numero de factos sobre
que assenta a opiniao dos medicos, tanto do paiz como de fora delle,
qual e a concorrencia e movimento dos doentes que ali affiuem, qual o
rcsullado geral que ali se obtcm, quaes sao os remedios que ali se cin-
pregam, e que inffluencia ellcs podein ter n'esse mesmo rcsultado geral.
Todas estas informacoes ajudarao a esclarccer a qnestao, a formar uma
opiniao mais segura do objecto, e darao notieias talvez curiosas e uteis
sobre este ponto que tanto nos interessa.

Esta cspecie de estalistica que vamos apresenlar, trabalho diflicil,
mgrato, e por fim incomplclo, foi colhida das melhorcs fontes, e assim
mesmo e possivcl que ella nao de senao residtados proximos da verdade.
Da molcstia de alguns doentes cstrangciros tivemos historias resumidas,
de outros soubemos so os resultados; dc quasi' todos os portugnezes tive-
mos historias mais ou menus circumslanciadas: nma boa parle d'elles ti-

nhamos nos visto cm Portugal antes da sua hida para a Madeira, c os



160 MEMORIAS DA ACADEMIA REAL

que foram no anno de 1852, quasi todos aqui ou la nos eonsultaram.

Entrctanto mesmo a rcspeito d'aquelles doentes de que poderiamos dar
uma historia extensa e lalvez intcressante, julgamos dever attender in

consideracoes ja mencionadas, e so dizemos o que nos parcoeu, que dis-

cretamente se poderia publicar.

O numero de estrangeiros que visitam a Ilha da Madeira, o que
ali se dcmoram por molivo de saiide e para gosar o beneficio do clima,

tem sido grande, sobretudo n'estes ultimos annos. Este numero e calcu-

lado em geral no Funchal de trezentos a qnatrocentos que ali vao cm
cada anno, e assim se le em algumas obras; nos rcpulamos esse calculo

exagerado. E certo que desde 1834 para ca o numero de doentes que
vao £ Ilba da Madeira tern crescido muito, e que nos annos em que ul-

timamente a Italia soffrcu pcrturbacoes politicas, esse numero ainda au-
gmentou; porem os documentos que pode'mos obtcr nos levaram a aere-

ditar que esse numero deve ser menor, e pouco exccdera' a duzentos.

maior numero de doenles que vao a Madeira sao inglezes, com muila
differenea das outras nacoes; depois seguem-se os americanos, allemaes,

russos, francezes; e de outras nacoes, um ou outro. Dos portuguczcs podo
dizer-se que so n'estes ultimos annos comecaram a bir ali alguns por
motiAO de saude, c no ultimo anno ja" o seu numero foi notavel. Tambem
teem ali bido alguns brazileiros, cujo numero nao e facil calcular exacla-

mente, porque no paiz os confundem com os portuguczes; mas por do-

cumentos officiaes vemos que e pequcno. Nao sendo possivel calcular o

numero de todos os doentes que teem bido ali por motivo de molestia,

limitamos o nosso calculo aos ultimos cinco annos.

numero de ingiezes que foram ao Funcbal n'estes ultimos cinco

annos e ali premaneceram, a maior parte por motivo de molestia, e de
mil seiscentos e um, distribuidos pelos ditos cinco annos do seguinle

rnodo: Em 1848 foram trezentos e dezeseis. Em 1849 foram trezentos

quarenta e oito. Em 1850 foram duzentos cincoenta e sete. Em 1851
foram trezentos e sessenta. Em 1852 foram trezentos e vinte. Ainda
que quasi todos foram ali por motivo de molestia, isto e, sem motivo
commercial, ou outro; comtudo n'cste numero incluem-se pessoas de
familia ou amigos que acompanharain os doentes; e poslo que alguns
d estes vao sos e recommendados a fainilias ali residentes, ou com direc-

cao a certas casas e hospedarias, oulros ha que levam comsigo uma ou
mais pessoas de familia, que n3o devem ser contadas como doentes: de
modo que por um calculo aproximado, mas que nos parcce nao longe

da verdade, pensamos que o numero de doentes inglezes que ali se vao
tratar nao excedera' muito metadc do numero aciiha mfnicionado. E ainda
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e preciso dizer que ha sempre um certo numcro dc doenles que vol-

tam a Ilba um ou mais annos successivos on interpolados, e que figu-

ram eomo docntes novos, augmehtaiido assim erradamente numcro to-

tal. Tambem desconhamos que alguns habitantcs tendo em vista o orcdilo

do clima c as suas conscquencias, nao se eancam em fazer estas disline-

coes e exageram a eoncorrencia, que mesmo nos limites da verdade nao

e pequcna.

D'este numcro de docntes uina grande parte mclhoram notavel-

mente, sem duvida alguma ; mas convem fazer sobrc estc ponto algu-

mas refiexoes importantes e essenciacs: sculindo nos nao as poder aeom-
panbar com as devidas proporcoes. Um certo numcro de doenles manda-

dos dc Tnglaterra, que se cviram no Funebal, ou ali acham grandc me-
Ibora, nao vao afl'ectados de tisica pulmouar no sentido stricto em que
nos entendemos esta cxprcssao; islo e, tisica puimonar tuberculosa. Lc-

vam afl'eccdes de orgaos respiratorios mais ou menos graves, mas muito
mais curaveis c menos fataes: laringites, bronchitcs, pulmonitcs e pleu-

rites cbronicas, derramamcnlos pleuriticos, resultado dc pleurites agudas,

bemoptises, etc.: molestias pcrigosas, a que provavclmentc suceumbiriam
em Inglaterra, que no Funebal acham grande melliora, mas que de facto

nao sao tisica puimonar tuberculosa, ainda que muitas vezes concorram
para o seu desenvoh'imcnlo.

Uma outra parte dos ditos docntes mandados para ali dc Ingla-

terra, e estc numero boje 4 o maior, silo inrlividuos cm que se receia

a tisica puimonar ou por preeedentes de familia, ou por configuracao

e saude dclicada, ou por qualqucr outro motivo; c apenas apparece al-

guma tosse mais teimosa, ou cansaco, emmagrccimento, bemoptise, etc.

sao immediatamente para ali maudados; c na verdade tiram d'isso grande
proveito. Poslo que em muitos d'estes individuos seja quasi certo que a

afi'eccao era dc naturcza tuberculosa, c que ficando durante o invcrno em
Inglaterra, provavelmente teriam visto aggravar os seus soffrimentos e

declarar-se a tisica puimonar com todos 08 sens symplomas, entrctanto

em alguns nao bavia motivo bastantc para afiirmar com ccrteza que
elles estavam alfectados d'esta molcstia. Em um ou outro d'estes casos,

a gravidade da molcstia c a sua naturcza tuberculosa, podc ser obje-

cto dc duvida c contcstacao; mas para os bomens da profissao, acostu-
mados a tratar d'estes casos, e certo que a maior parte dos doentes nas cir-

cumstancias ni(>ncionadas, que no Funebal se dao bem, em Ing-lalerra

senam lisicos confirmados em poueos mezes. Esta vantagem da mudanca
de Inglaterra para a Madeira, durante o invcrno, cm lacs estados esta

boje CStabelecida por um grande numcro dc factos.

I,* CLASSI! — T. I. P. I. £1
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Finalmenle, a terceira parte dos ditos doentes sao mandados para

ali de Inglaterra com symptomas e signaes muito claros de tisica pub
monar nos seus differentes periodos. Pore'm, muito pelo contrario do que

antigamente acoutecia, estes doentes vao agora no primeiro periodo da

molestia, ou no segundo, mas ainda com foreas, e mui poucos no tcr-

eeiro periodo; e por isso o resultado e muito mais favoravel, e a moles-

tia bastantes vezes suspende a sua marcha por mais ou menos tempo;
algumas vezes pareeendo que se obtem uma cura definitiva. Os que vao

no periodo mais adiantado da molestia succumbem, mais cedo ou mais

tarde; pore'm entre estes mesmos alguns ba que adquirem uma melhoia

lisongeira, e uma prolongacao de vida que nao era de esperar, c que
de eerto nao alcancariam ficando em Inglaterra.

O nuinero de inglezes sepultados no cemilerio proprio dos inglezes

nao residentes, porque os residcntes teem outro, foi nos cinco annos de
que tratamos sessenta e sole, distribuidos pelo seguinte modo. Em 1848
sepultarara-se dezesete. Em 184!) onze. Em 1850quinzc. Em 1 8b 1 onze.

Em 1852 treze. Estas morles foram quasi todas devidas a tisica pul-

monar. Attendendo a fatalidade d'esta molestia e ao numero de doentes

que ali vao d'ella aflectados, e mesmo a gravidade das outras moleslias

pulmonares chronicas, esperavamos que a mortalidade fosse maior. Nin-

guem imagine cjue pertendemos por isso inculcar que os outros que nao

morreram no Funchal e yoltaram para a sua patria foram curados; sabe-

mos muito bem que alguns so foram melborados, e de outros tcmos a

certeza (jue morreram depois em Inglaterra; porem suppunhamos, antes

d'este estudo, que a mortalidade no Funchal n'estes doentes fosse mais

consideravel; e assim foi durante muitos annos, em quanto as instan-

cias dos medicos da Illia e dos medicos em Inglaterra nao foram de-

vidamente attendidas, e os doentes se nao resolverain a procurar mais

cedo o clima benefice Mas, assim como sabemos d'esses casos desgraca-

dos em epocas mais ou menos remotas, depois da sabida do Funchal e

ainda no Funchal, tarnbem temos noticia de muitos doentes que ainda

actualmente estao gosando do beneficio que ali encontraram, e alguns

nos foram mostrados, que havendo chegado em muito mao estado, hoje

parecem saos, tendo ja voltado ao Funchal algnns invernos, ou achando-

se ali estabelecidos.

O numero de doentes que foram dos Estados-Unidos ao Funchal

.durante os ditos cinco annos, para se tratar, foi trinta e um; dos quaes

morreram ali dois, um em 1850, e outro em 1852. Alguns foram ali

mais de um inverno. De todos os doentes que vao ao Funchal cremos

que os americanos do Norte sao os que vao em melhor estado, e que ti-
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rani melhor proveito; os que cstao em periodo mais adiantado de mo-

leslia nao sc atrevem a emprchendor a viagem.

O numcro de allemaes (|uc foram ao Funehal para beneficio da sua

saiidc nos cinco annos que escolhemos para csta estatistica comparaliva,

foi triota c urn, distribuidos pelo seguinte modo: em 1848 foram dois,

vim dos quaes sahiu com grande mclbora, mas consta que depois falle-

cera. Em 1849 foram seis, que acharam ali grande alivio. Com esles

doenlcs foram tres medicos, que os aeompanharam, e alem d'isso um dos

seis doentes era medico; eslc alcancou progrcssivas melhoras, continuando

a bir a Ilba da Madeira qualro annos suceessivos, c bqje se reputa bom,

c assim parece estar. Um d'estes doentes que foram n'esse anno a Ilba

da Madeira alcancou ali grandes melhoras; tendo peorado, foi passar o

invcrno de 1851 para 1852 no Egypto, e falleceu no dm do anno de

1852. Em 1850 foram ali dczcscis doenlcs allcmacs, sendo d'esses um de

que ja fallamos e que tinba bido no anno antecedente. Dos quinze, mor-

reu vim na Ilba, e os outros sahiram em melhor eslado do que foram; al-

guns muilo bem. Estiveram ali n'este anno tres medicos allemaes, um
(pie ja tinba bido no anno antecedente, outro que nao foi doentc, mas

que acompanbava sua irma. Entre estes doentes dados coino allemaes fi-

gura um jirofessor de botanica de Zuricb, cuja verdadeira naturalidade

ignoramos. Em 1851 foram ali novo doentes allemaes, quatro dos quaes

tinbam bido no anno antecedente; n'estes qualro as melhoras continua-

rain. Dos cinco que foram pela primeira vez melhoraram quatro, e fal-

leceu um. Foram ali n'esse anno dois medicos allemaes, um que ja tinba

bido nos annos anteccdentes, cuja mclbora continuava, e outro de novo

acompanbando seu irmao doente. No anno de 1852 foram ali scle doen-

tes allemaes, qualro dos quaes tinbam bido no anno antecedente; nao mor-

reu ali nenbum n'esse anno. Os qualro que ja tinham hido no anno an-

tecedente cstavam notavelmente bcrn. Dos tres novas um tinba considc-

ravel mclbora, dois nao tinbam melhora sensivel. Foram n'esse anno ali

tres medicos alleniacs: um doentc, um por visiter a Ilba, e o terceiro

que ja tinlia bido no anno antecedente por acompanhar seu irmao.

numcro de russos que forain ao Funcbal para se tratar nos mes-

mos cinco annos foi sete, dos quaes dois morreram na Madeira; de um
nao ha rcgislo no . livro do cernitcrio, porque foi eiubalsamado e trans-

portado para Petcrsburgo. Dos outros cinco doentes sabemos que dois

falleceram depois da sahida da Ilba, um dos quaes tinha ali adquirido

consideraveis melhoras.

O numcro de doenles que de Franca tern hido a Ilha da Madeira

para se tratar lem sido muito peqoeno. Antes de 1848 contam-se duas
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pcssoas d'essa nacao, muito notaveis pela sua posicao social e qualidades

de espirito, e que adquiriram mclhoras consideraveis. Uma d'cllas demo-

rou-se dois annos e sahiu julgando-se perfeilamente curada, a sua mo-
lestia era uma laringite chronica. Em ambas, as melhoras ainda se con-

scrvam. Dc 1848 ate 1852 tcm ali hido so quatro doentes d'essa na-

cao, dois dos quaes obtivcram grandc melhora, outro que veio com uma
laringite chronica c aphonia, est eve ali so quatro mezes, e sahivr no ines-

mo estado. O quarto finalmente, que ali chegou em pessimo cstado, man-

dado pelo professor Andral, alcancou uma melhora muito notavel, e pa-

rcceu que uma caverna que tinha no pulmao se cicatrizara. Voltou a

Franca no verao, contra o conselho do seu medico; instado la pelo pro-

fessor Andral foi no invcrno seguinte outra vez a Madeira ainda cm bom
cstado, podendo sahir a cavallo, e fazendo passeios e cxercicios maiores

do que devia, e que lhe eram prohibidos. No dia immediato a uma d'es-

sas imprudentes excursoes ao Monte morreu subilarnente dc uma hemor-

ragia pulmonar, e a autopsia mostrou o sangue derramado nos bron-

chios, e uma ruptura nas paredes de uma caverna tuberculosa.

De Italia, como e de suppor, nao vao ali senao mui poucos doentes,

e n'estes ullimos cinco annos contain- se so dois, um em 184 9, ([ue tirou

grande proveito da sua hida ali, sahindo cm muito bom cstado, mas de

quern se diz que fallcccra ultimamente; o segundo demorou-se pouco

lempo no Funcbal c sahiu pouco melhor. De outros [)aizes ainda tcm

ali hido um on outro doentc. Ha trcs annos faileceu no Funcbal um
principe de Hollanda (pie foi em muito mao cstado, e que poucos dias

ali viveu depois da sua chegada.

Aos doentes de todos os paizes que ah proeuraram remedio se po-

dem applicar as considcracocs que fizemos a resjieilo dos doentes que

vao de Inglaterra. E pela rclacao (pie acabamos de fazer dos doentes cs-

trangeiros que ali foram nos vdlimos cinco annos, muito bem se vera

que se houvessem dc todos cstcs factos historias circumstanciadas cm
que cnlrassem os signaes lisicos oblidos por um exame feito a" entrada na

Ilha, e comparado com outro igual feito na sabida, de modo que se po-

desse v (! r eiaramenie a difl'erenca dos dois estados, e se podesse ainda

haver informacito sobre a continuacao da vida do doente, nos teriamos

ja materiacs muito itrqjortdTiles para formar um juiso seguro sobre a uti-

lidade do clima do Funcbal no tratainenlo das molestias do apparelho

respiratorio. Ainda restava fazer a comparacao com os outros climas

tambem rccommendados para cssas molestias, applicando-lbe o mesmo
processo; pore'rn acontecc que os trahallios d'esse gencro ipic fallam no

Funcbal, nao cstiio mais adiantados nos outros paizes.
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Passando a examinar o que tern succedido com os doentcs que ali

teem hido de Portugal, nos procunimos eolligir todos os casos de que
pode'mos obter esclarecimentos, qualquer que fosse a sua data, e eonse

guimos reonir o numcro de cincoenta e una, em que nfio cntraram de
certo todos os que ali tern hido, mas nao lhe faltarao muitos, sobretudo

dos casos fataes. Entre estcs doentes cnumcramos alguns que nao sao

portuguczes, mas que habilaram ou sc trataram primeiro cm Portugal,

c que foram d'aqui mandados para a Ilha da Madeira. De quasi todos

sabemos a historia, mais ou menos circumstanciada, e de alguns, como
ja disscmos, tinhamos conhecimento pelos ler examinado e aconselhado.

N'.este numero de cincoenta c um figuram dois que nao so nao tinbam

tisica pulmonar, mas que segundo nosso pensar nao tinbam padecimen-

tos pulmonarcs. Os quarenta e nove rcstaiUcs serao divididos em quatro

classes.

1." Doentes com molestias chronicas de vias respiratorias em que
nao baviam tuberculos pulmonares, ou em que era muito duvidoso que
os houvesscm, e nos quaes doentes comtudo se receava a passagem da
molcstia para a tisica pulmonar, transmissao que talvez teria tido lugar

sc nao tivessem recorrido ao clima do Funcbal: doze.

Um foi com broncho-pulmonitc chronica, sahiu bom, e assim se

conserva.

Tres foram com bronchites chronicas. Dois d'estes sahiram bons
e assim se conservam, o terceiro sahiu no lnesnio cstado cm que entrou.

Em um dos dois curados havia predisposicao hereditaria para a tisica

pulmonar. No outro a melbora foi logo muito grande, o doente casou

ali; voltou para Poitugal e ainda ha pouco tempo vivia sera incommode
o sensivel.

lira, milltar, foi com bronchite chronica, hemoptise, e fortes sus-

pcitas de tisica pulmonar, melhorou logo, em pouco mais de dois mezes

pareeia estar bom; voltou para Portugal muito mais cedo do que de-

veria, ainda ha pouco tempo se conscrvava bem.

Tres foram com bronchites chronicas e hemoptises, e todos tres a

sahida pareciam bons. De um d'estes ouvi cpie linha depois aqui come-
cado a scnlir repcticao dos incommodos primitivos, mas que o mal nao
tinha progrcdido. Hoje parece bom.

Dois foram com hemoptises e fortes receios de tisica pulmonar in-

sipiente, e sahiram perfeitamente bons; una assim se conserva ainda; do

outro nao sabemos.

Um foi com asthma rebelde, nareceu melhorar muito ao prinei-

pio, depois o efleilo do clima j;'i nao era apicciavcl.
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Uni foi com um derratnamento resultado de pleurilc aguda, e rc-

ceios de tisica pulmonar, teve raelhora muito grandc desapparecendo to-

dos os symptomas e signaes que diziam respeito ao padecimenlo do peito.

Falleeeu depois de ineningo-cephalite tuberculosa, verificada pela auto-

psia. No vertice dos dois pulmoes haviam alguns tuberculos, o derrama-

mento estava completamentc absorvido.

2." Doentes chegados ali no primciro periodo da tisica pulmonar:

sete.

Um foi com symptomas e signaes de tisica pulmonar insipicnte,

predisposicao de familia, melhorou considcravelmente, c assim se conserva

ha seis annos.

Um foi com symptomas e signaes de tisica pulmonar insipiente e

aneurisma activo do coracao, predisposicao de familia para a primeira

molestia, melhorou consideravelmcnte, e assim se conserva ha cinco an-

nos. Estes dois casos de que conhecemos bem a historia sao muito em fa-

vor do clima do Funchal.

Trcs melhoraram muito, um d'elles conscrvava »;ssa melhora ainda

ha pouco tempo, dos outros dois nao temos nolicias.

Um teve symptomas e signaes de tuberculos pulmonarcs insipien-

tes, melhorou consideravelmenle no ar do campo dos arredores de Lis-

boa; foi aconselhado para hir ao Funchal passar o inverno, mas hia

em muito bom estado. Ali continuou a passar bem c a nutrir; constipou-

se depois, sobreveio-lhe tosse, ardor no peito c garganta, e assim esteve

mais ou menos incommodado por espaco de um mez; tornou a melhorar

sahiu do Funchal parecendo bom e nutrido. Os signaes fisicos de impcr-

meabilidade no vertice do pulmao direito, (jue cxistiam no principio, des-

appareceram. Uma gastrite chronica (pie esle doente solFria nao teve ali

melhora.

Em um foram desapparecendo os symptomas que diziam referenda

ao peito, apesar dos precedentes de lam ilia, mas continuava uma gas-

trite chronica com phenomenos baslanle irregularcs; assim mesmo o doente

tinha ganho oito ;irraleis e meio em peso.

3.° Doentes que foram de Portugal no scgnndo periodo de tisica

pulmonar para se tralar no Funchal: vinte e dois. D'estcs vinte e dois,

falleceram trcze, e vivem nove.

Dois d'estes nove melhoraram muilo na Ilha, e suppomos que vivem,

mas nao lemos d'elles ultimamente noticia.

Em oulro ha melhora consideravel, tern nutrido, tern adquirido

forcas, nao cansa, lem augmentado o seu peso, e parece bem; os signaes

fisicos indicam um eslado muito melhor do pulmao.
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Era outro a melhora foi muilo grande, mas ja por duas vexes tern

rccahido, e ultimamente tovo uma hemoptisc forte, de (joe j;? novamentc

se acha restabelecido.

Urn chegou a Ilha, demorou-se ali tres mezes, peorou, mudou para

outro clima, nao sabemos o rcsultado.

Um tem mclhorado, mas tern tido reeabidas por eonslipacoes e

falta de cautela.

Um peorou na ehegada a Ilha, e hojc aeha-se considevavelmcnte

melhor.

Um melliorou muilo na Ilha, e sahiu paroccndo bom. Recahiu

com fortes hcmoptises e outros maos symplomas; voltou a Ilha, mas

nao tirou tanta vautagem, como da primeir'a vez; sahiu para Italia.

Um sahiu de Portugal em muito mao est ado, aconselhado por al-

guns medicos, e por nos, alcancou na Ilha grande melhora. e ali vive

vai para cinco annos. Esta" hem, coin exccllente apjiarcncia, recuperou a

voz que chegou a ter perdida durante muitos mezes, ainda conserva al-

guma tosse, e enroquece com facilidade; nao se pode dizer completa-

menle curado, mas extraordinariamente melhor. l)eve-se reputar um caso

muito feliz; attendendo ao estado em que sahiu de Portugal. Estc doente

e muito conhecido, e a sua melhora tem feito uma notavel impressao.

Dos treze fallecidos, em alguns passaram-se phenomenos que mer£-

cem scr notados.

Um melhoiou muito na Ilha', porem depots da sua chegada a Por-

tugal recahiu, a molestia progrediu rapidamente, eterminou pcla morte.

Um chegou a Ilha cm muito mao estado c ali mclhorou muito;

quando estava muito melhor c bem nutrido com grande admiracao de

todos (pie tinham obscrvado o estado anterior em (pie chegou, casou,

contra o consclho do sou facultative. Entao recahiu, a molestia pro-

grediu rapidamente e morreu em poucos mezes. D'este consorcio ficou

uma (ilba que morreu aos quatro mezes com tuberculos e abcessos nos

pulmoes, c a viuva morreu tambem n'este anno de tisica pulmonar.

Um que para ali foi em muito mao estado alcancou melhoras, ca-

sou, pouco tempo depois aggravou-se a molestia e fallcceu.

Em outro doente a morte so veio depois de sete annos, foi dill'e-

rcntes vezes a Ilha, demorando-se ali mais ou raenos tempo, tirando

d'isso as \ezes muito proveito, e tendo grandes (^spacos de tempo em
que passava bem, e em que se cntregava aos sens negocios. Casou tendo

ja" principio da molestia para (pie tinha disposicao hereditaria. Ultima-

mente succumbiu.

Em um mani(cstaraiu-sc melhoras muito notaveis. logo depois da
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ehegada a Ilha; porem, on pela marcha natural da molestia, ou por

effeito do causas nioracs, que actuaram fortemente c produziram uma

esnecie do nostalgia, aggravou-se rapida e irrcmodiavclmentc o sou es-

tado, e falleceu quatro mezes depois da sua ehegada. Ha via predisposi-

cao de familia. •

Nos outros oito a molestia foi-sc aggravando cada vcz ma is, sem

que o clima tivesse sobrc ella influcncia alguma saudavel; passaram ao

terceiro periodo e succumbiram em mais ou menos tempo depois da sua

ehegada ao Funchal.

4.° Derates que foram ao Funchal mandados de Portugal para se

tratar ja no terceiro periodo de tisica pulmonar: oito.

D'estcs morroram setc, c urn tern podido prolongar a sua oxisten-

eia com melhoras muito precarias e duvidosas, mas assiin mesmo extra

-

ordinarias, attendendo ao estado em que ali chogou, c ao tempo que j;i

tem decorrido. Ha prcdisposicao hereditaria. Sahiu ha ponco tempo do

Funchal.

Dos que falleccram, dois sobreviveram poucos dias depois da sua

ehegada ao Funchal. Vimos ambos estes docntcs logo depois da sua ehe-

gada, e parcceram-nos em tal estado (pic nao deveriam tor enq)reben-

dido a viagem. Disscram-nos que o estado de urn d'elles era ainda sofl'ri-

vel a sahida de Portugal, mas que a viagem aggravara muito scu mal.

Dois estiveram alguns mezes na Ilha sempre passando mal, volta-

ram a Portugal e falleceram poucos dias depois da ehegada. Um d 'estes

doentes commettia grandes irregularidades de regimen.

Os outros tres falleceram depois de mais ou menos sofi'rimentos,

sem que o clima lhes dessc alivio algum sensivel.

Se o modo por que estes dados estatistieos vao aqui laneados nao e

o mais proprio para dar as fortes conviccoes que se desejam quando se

pertendc estabeleecr um ponto de thcrapcutiea tao importante, servira

ao menos para mostrar qual e ali a coneorrencia dos docntcs, e qjiial

o resultado gcral. E de esperar epic com o andar do tempo OS faculla-

tivos da Ilha faeam publicacocs d'esses easos por cllcs observados, que

juntos com outros dos facultativos de dillerentes paizes, que para ali

enviam os sens doentes, constituirao uma somma de factos que satisfara

melhor a profissao, e servira de base ao juiso definiiivo que se deve fazcr

da utiUdade absoluta c cornparativa do clima da Madeira.

Entrctanto qualquer que seja esse grao de utilidade que os doentes

affectados do molestia do apparclho respiratorio acham ali, pode-se aflir-

mar corn seguranca, que essa utilidade deve sor attribuida prinei|ial-

mente fi influcncia do clima, e nao a algum Iratameiilo ali usado, como
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a algucni poderia lembrar. Nao pericndcmos dizcr com isto que o tro-

tamento aconselhado por facultatitos tao prtiticos c entemJidos no conhe-

cimento dc nioleslias pulmonares e inutil: muito pelo contrario elle nos

parece proprio para ajudar a inlluencia do clima; mas o estudo que fi-

zeroos d'esse tralamenlo, e todas as inlbrmacocs quo com lanla bondadc
nos derara aquelles illustrados collegas, nos iizeram ver que ali nao se

vai ale'm d'aquillo (pie os medicos instruidos, e em dia com a sciencia,

applicam nos outros paizes, e que por eonscguinte a differenca do resul-

tado dove ser attribuida principalmente ao clima; podendo comtudo
aconteccr que a mfluencia do eliina scja tal, que cbegue a fazer que os

remedios, mais bem recebidos pcla natureza, tenham uma accao mais

efficaz. Por outro lado vcmos (pic a pratica em que os medicos insistent

mais, e de (pie os doentcs f'azem mais uso, e a exposicao ao ar livrc c

os passeios pelo maior cspaeo de tempo possivel; pratica que nao c com-
tudo absolula, e ao arbitrio do doente, mas que e sujeita a certas re

gras e accomodada ao cslado particular de cada urn. Nos doentcs fracos

e delicados, o local do passeio, a bora, a duracao, o modo de conduccao,

o estado atmospberico, tiido e attendido e regnlado. Os passeios nas

margens do mar, e ale mesmo em barco, aproveitam em alguns doentes,

cm quanto em outros sao nocivos. A cscolha de habitacao tambem e

considerada como ponto importante: a exposicao do Sul durante o in-

vcrno, de modo que o quarto do doente receba sol, e condiciio essen-

cial. A experiencia tcm mostrado que alguns doentcs sc diio bem nas

margens do mar, outros mais para interior. As mudancas de locali-

dade ali mesmo teem as vczes produzido grande beneficio, sem ipie em
alguns casos se possa dar d'isso uma explicacao completamente satisfa-

toria. Um dos medicos acrcditados da Ilha julga ter tirado vantagem
da renovacao de uma pratica que ja teve por pouco tempo alguma voga.

mas que foi deprcssa abandonada: a respiracao dentro do curral de vac-

cas. Vimos uma doente que tinlia cbegado ao segundo periodo de tisica

pulmonar bem caracterisado, c que fez uso d'esse meio acompanbado de

outros: como, digitalis, oleo de figado de bacalbao, revulsivos, mudanca
de ar mesmo dentro da I Ilia; e achava-sc na occasiao da nossa visita em
um estado a que a doente cbamava mellior do que antes dc adoeccr, e

a que n&s cbamaremos muito satisfatorio. E diflicil dizer em que pro-

porcao a respiracao da atmosphcra assim composla entrou na melhora
muito notavel d'esta senbora. Siio precisos muilos factos para podter res-

tabelcccr a reputacao d'esta pratica, principalmente depois do csqueci-

menlo era (pie cabiu; e sendo el la usada conjiuilamcnte com outros meios,

aiuda o juiso e mais difficil; entretaato esta senbora nos al'irmou que
1 .* <;i,aksii —- T. I. p. p. J2
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eila sentia utn grand© alivio na inlialacao d .atjuelle ar, que lhe desafo-

gava logo a respiracao e diminuia a tosse.

Em quanto aos mcios pharmaceutics ali mais gcralmentc usados

no tratamento da tisica pulmonar, dies sao o oleo de ligado de bacalhao,

interna c externamente, o iodureto de potassio, o iodurclo de 1'crro, a

digitalis, os balsamieos, os revulsivos cm certos cases, os tonicos e fer-

ruginosos em estado de abatimento e em const ituiefK's frouxas, c todo o

mais tratamento usado para eombater os symptomas mais salientes e

ineommodos, que a molestia aprescnta nas suas diU'cronlcs pbascs e com-
plicacies; meios estes que sao de uso commum em todos os paizes, e

(jue se leem nos livros da sciencia.

Urn dos medicos de maior reputacao na Ilba, e que elle mesmo deve

muito ao scu clima, tern applicado com vantagem o chlorurclo (!e sodio;

ja nas bemoptiscs na dose de meia onca, que repele ties horas de[)ois, se

a primeira e vomitada, ja na marclia ordinaria da molestia, na dose de

uma oitava pela manba; c louva-se d'esta applicacao que iambem nao e

nova, e que foi avaliada pouco favoravclmentc na obra tao eslimada de

Mr. Louis.

De tudo isto so pode inferir que se ha beneficio para as molcslias

pulmonares na babitaeao da Ilha, e devido muito especialmcnle a con-

dicdes que sao particularcs ao ar, ao clima, ao paiz, e muito menos aos

medicamentos. Os doentcs parcce que teem essa conviccao c prcsenti-

mento, pelo zelo, e as vezes pela ancia com que passciam, e se expoem
ao ar livre, todas as vczes que o tempo Iho permilte, e poucos dias ha

em (pic isso nao seja possivel.

CAHTULO XV.

Comparaeiio do rlltna do l<'uuelinl com ouiron t<aniS>i-ni i'«>c«iiini<'9!i(>ii!n«

pura o tratamento dc moIc»ttas itnlmoiinrcn ehroiiicain.

Com todas as vantagens que csle paiz aprescnta, c que nos ja pon-

deramos nao so relativamente ao clima, mas ainda em referenda as suas

oulras condicocs hygienicas, nao admira que elle tenba sido procurado

pelos doentes affectados de tisica c outras raolestias pulmonares, a quern

odcrece rcunidos todos aquelles quesitos que para tacs molcstias sc desc-

jam, e que mesmo n'este respcilo elle tenba prel'ercncia sobre os outros

para isso tambem aeonsclbados, principalmente em relaciHo a regular!-
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dade de tenaperatura e variacocs atmosphericas, o a suavidade do invcrno,

((lie corrcsponde ao bom verao de alguns climas do Norte.

A comparacao dos climas do Norle, com o clima do Funchal, nSo
nos parcec dilncil: o conlrasic e tao manifesto c saliente, que nao seria

preciso grande esforco para o marcar em varios clementos do clima, so-

bretudo durante o inverno; mas por isso mcsmo que cssa differenca e'

tao cvidcntc c notoria, lorna-se supcrabundantc e desneccssario o demons-
tra-la. E essa comparacao enlre os eliinas Trios e de alia latitude, e os

climas suaves c de latitude mais baixa, ja esta feita dcsde ba muilo
tempo pelos aulliores, e entendida pelo publico. A comparacao de que
nos aqui tralamos, e que descjamos cstabelecer, e enlre os climas de
baixa latitude recommendados para valetudinaries e para doentes afl'e-

ctados de molcstias pulmonares chronieas c o clima do Funcbal. Tatn-

bem nao e nosso inlento mostrar a superioridade absoluta d'este clima so-

bre os oulros, e induzir os doentes de tisica e oulras molestias ptdmo-
nares, a procurar exclusivamcnle a lllia da Madeira; mas e sim exami-
nar quaes sao as principaes condicoes mcteorologicas, (opograpln'cas e bj-
gienicas (pie se dao n'esses paizes, c ver se cssas condicoes igualmenle

se encontram no Funclial; se ha qualidades communs entre os paizes cs

colbidos para o tralamcnto das molcstias pulmonares; c se na diversidade

(pie podem apresentar, se encontra vantagem em favor de qualquer d'el-

les. Estimamos que bajam diversos climas em que os doentes aO'ectados

das sobreditas molestias possam acbar alivio, e ale acrcdilamos que alem
dos ja conbecidos, ainda podem baver outros, por em quanto ignorados

ou nao explorados, em iguacs ou melborcs circumstancias para o dito

bin. E bom que tenhamos diversas loealidades proprias para soccorrer
tantos individuos aflectados d'estas molestias, e para que possam mudar
e enconlrar novas impressoes e elTeitos curativos. E se as diversas phases

da tisica e de oulras aflcccoes pulmonares demandam diflerentes loeali-

dades, se enlre essas reconunendadas ha umas que convem mais do que
oulras para cerlos estados ou periodos da molestia, para certos tempera-
mentos e const ituicoes, como e provavel, tudo o que podermos grangcar
c; accumular por esse lado nao pode scr inutil, c infelizmcnte ainda nao
scru bastante para preencher o lim que se deseja.

Os climas e as loealidades teem clementos cuja comparacao isolada

nao e, difticil; porem cstes clementos meteorologieos, e as condicoes de
cxposieao, altitude, natureza do solo, vegctacao, etc. tern uma tal accao

uns sobre os oulros, c modifieam-se de tal modo, que a comparacao
d'esses climas e loealidades com o fim de conhecer as suas intluencias e

rcsullados therapenticos. nae <
;

feeil. A differenca dc urn so d'estes ele-
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mentos topographic os, e bastante para <pic se prodmam nos doenlcs cflei-

tos mui di versos. A lieao que ullimamente tcmos tido dos clima lologis-

tas, nos induz a crer que esle cstudo summamente inlercssante, e com-

tudo arduo e cheio de difficuldadcs. Mas esle mesnio cstudo na sua ap-

plicacao ao caso presente, nos tern dado a conviccao dc que o clima do

Funchal tern muitas das principaes condicoes que apresentam os clirnas

aconselhados para os doenlcs affectados de molestias pulrnonares, e epic

em algumas d'estas condicoes lhcs e superior. Nos aventuraremos algu-

inas breves reflexoes comparativas n'este sentido sobrc o clima do Fun-

cbal, e os de Italia, visto que estcs sao os mais proenrados e scguidos

para o tralamento das dilas molestias.

Os sitios inais recomrnendados no tcrritorio italiano para babitacao

dos doentes adectados de tisica c de outras molestias pulrnonares, vao

desde Nisa ate Napolcs; Lago de Como, c outras localidadcs da Italia con-

tinental, deliciosas para o homem sao, c ainda incsmo para os doentes

durante o verao, nao servem para estes na cslacao fria: Nisa, Piza, Roma
e Napoles c suas visinbancas, sao os principaes lugares escolbidos para

essa estacao. E portanto na Italia maritima que o doente acba esses sitios

de refugio, e principalmentc em uma peninsula lancada longamente no

mar, com seiscentas leguas de litoral, e que subiriam a duas mil, se con-

tasscmos todos os cortes, saliencias, portos, babias e promontorios que a

sua circumferencia nimiamente irregular, ofTcrccc. Ninguem dcixara j^

de vcr n'esta disposicao e na que apresenta a Ilba da Madeira uma no-

lavcl coincidencia.

Nao e na costa oriental da peninsula italiana, banhada pelo Adria-

tico, que nos enconlramos esses lugares escolbidos para babitacao dos

doentes. A sua exposiciio nao e exactamente a Leslc, mas e em grande

parte ao Nordeste (; fortcmente batida x>clos ventos d'esse ponto; em

quanto a costa occidental banhada pelo Mediterraneo e um pouco vol-

tada ao Su), rccebe a infhrencia suave e igual dos ventos meridionaes.

Os Apeninos dividindo grande extensao da peninsula italiana. e deter-

minando a distribuicao das aguas, como na Madeira a alta cordilheira

(me devide a Ilha, protegem pela sua posicao e altura o Indo occidental

dos ventos frios do Nordesle, c ainda algum tanto do Norte. E e notavel

(juc mesmo n'essas localidadcs cm que os doenlcs habitant)-, uma das pri-

rneiras circumstancias que se procura e o abrigo e defeza dos ventos do

Norte, dos ventos continenlaes frios e scccos, e ao mesmo tempo a expo-

sicao ao Sul. Em muitos lugares esta defeza e feita por collinas que cer-

cam e protegem a cidade, ou o bairro dos doentes: cm Piza ale as suas

antigas e altas muralhas eoncorrem para esse fim. Se a interseccao das
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colli nas oncana c dirige sobre algutna parte da cidade os venlos do Norte
on Nordeste, esse sitio e dcclarado nocivo aos dowries. Polo contrario

lodas cssas loealidades sao abertas ao Sul, cuja exposieao e descjada, c o

vento humido c brando do mar considerado como benefico. E isto o cjue

aconlece tambem na cidade do Fimchal: magnificaraente abrigada da
maior forca dos ventos do Norte c Nordeste, sem comtudo ficar privada
da purificacao que uma viracao moderada d'esses pontos exerce quotidia-

namente durante o verao, ella reeebe a impressao bumida e temperada
do vento do mar.

Os ventos do Norte e Nordeste que reinarn na Italia durante o in-

vcrno, ventos conlinentaes e scecos, que varrendo a atmospbera italiana

das nuvens e humidade para ali levadas pelos sens antagonistas, dao ao

ceo d'aquella bella regiao a sua pureza e brilhantisnio, prineipalmcnte

na Italia meridional, nao sao favoraveis para os doentes ataeados de mo-
lestias de peito. Pelo contrario os ventos do Sul, os ventos maritimos,
ventos do verao, mais suaves e mais humidos, rel'reseando a atmospbera
durante a eslaeao quente, a conservam n'aqucllc grao de temperatura c

de humidade, que mais geralnicnte eonvem a um pulmao docnte. Assim
as influencias que vein das regiocs boreaes sao muito differences na sua

aecao das que vem das regioes austracs. E por isso mesmo a zona occi-

dental, scgundo diz Carriere, e geralmentc favoravel as eondicoes phi-
siologicas que reclamam um ar screno e impregnado de vapores quentes.
em quanto a zona opposta e boa para as organisacoes que se vivifieam,

em vez de se gastar, debaixo da inrlueneia de um ar relativamente frio

e seeco. Isto da aos babitantes das duas zonas um earacler diverso, que
se manilesta na sua disposi^So fisica, robustcz e agilidade, e que nao
inline pouco nas suas qualidades moraes. Isto tambem expliea a prcfe-

jencia que se tern dado a zona occidental para o Iratamento dos doentes
ad'eetados de molestias pulmonares, que nao poderiam supportar a in-

fluencia forte e viva dos ventos que predominant na zona opposta.

Porem o abrigo dos Apeninos contra os ventos frios e seccos na Italia

occidental, fica longe para certas loealidades, e as protege muito incom-
pielamente, em quanto no Funcbal a defeza e perl'eita, e so se reeebe
d'esses ventos do Norte, o que e saudavel, e na estacao em que e mais
ulil para rcfrescar o ar e levar para o Oceano as impurczas da atmos-
pbera. Assim como nao se aconselba aos doentes em geral bir habitar
durante o invcrno a Italia oriental banbada pelo Adriatico, tambem nin-
gucm Hie aconselba, bir babilar nessa estacao a costa do Norte na I!ba

da Madeira.

Os ventos que soprani do Sul. e que a zona occidental da Italia,
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pela sua inclinacao no Sudoeste, rccebe mais do que a zona oriental, sao

todos mais ou menos carregados de humidade; muito favoraveis para a

vegetacao, Icem em certas occasioes para o homcm qualidadcs depri mon-

ies, e o sirocco reune estas qualidadcs em grao notavel e proverbial, a A
«sua accao sobre a organisacao humana» diz o doutor Salvagnoli, «nao

«pode exprimir-se exaetamente por palavras. Quando clle reina, os in-

«dividuos saos sentcm-sc opprimidos, os seus movimentos muscularcs silo

«penosos, a cabeca pesada e dolorosa, ha somnolencia continua, o appc-

«tite diminue, os convalescentcs recahem facihnente e os doentes veem
«aggravar o seu estado. » Estes phenomenos e symplornas sao muito mais

gi'aves do que aquelles que o teste produz no Funcbal; e o teste mani-

l'esta-se aqui muito menos vezes do que o sirocco na cost a da Italia.

O mezzogiorno e o tibccio, ventos austraes que ali tambcm appa-

rccem, parlicipando das qualidadcs do sirocco, nao tern comtudo a sua

intensidadc; pore'm as vezes, durante o vcrao, lomam proporeoes taes que

chegam a produzir alguns dos effeitos do sirocco.

A costa occidental de Italia tambcm e batida por um vento do Noroestc

que mcrcce particular mencao: o maestro. Este vento depois de tcr acoi-

lado o Sid da Franca onde e conhecido com o nome de mistrat, e celcbre

pela sua forca e vio'.cncia, atravcssa o McdilGrraneo, onde ganba alguma

humidade, e chega menos aspero e impctuoso ao liloral italiano; mas ainda

assim incommodo e desagradave!, principalmente para os doentes.

De tudo isto se ve (pic o Funchal melhor protegido dos ventos frios

e seccos, do que a Italia occidental, recebendo comtudo d'elles urna in-

(luencia benefica e puriflcadora, esta amplamente abcrto aos ventos sua-

ves e liumidos do Sul como clla, ou mais do que clla, e scrn ser sujeito

aos inconvenientes que alguns d'elles produzem n'esla rcgiao. Deve com-

tudo dizer-se que as localidadcs, a posicao das habilaeoes, a proximidadc

dos montes, e outras condicoes do solo, da altitude e da exposieao do

lugar babitado jtodem modificar muito vantajosanientc as (pialidades ge-

raes do paiz, e e isto o que se tem procurado alcancar na Italia e em
todos os outros paizes recommendados para os doentes afleclados de mo-
lestias pulmonarcs, e que mais ou menos se tein conseguido.

A Ilha da Madeira, collocada no mcio do Occano, conscrva quasi

sempre um grao notavel de humidade. Sera pore'm a peninsula italiana,

lancada extensamenle no Mcdilerraneo, um paiz mais secco? Tcrao essas

suas localidadcs mais reeommendadas uma atmosphcra menos bumidai'

«A peninsula italiana e talvcz o paiz da Europa cm que a agua se aeha

«em maior quantidade debaixo da forma variada de mares que a banham,

«de rios e ribeiros que a regatvi, de lagos e de panlauos que esiao dis-
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«seminados sobre o sen litoral e outras differentes paries do sou territorio.»

{he climat cVItalic, pag. 28).

Sera follarmos da Italia continental abiindantementc provida de
agua, com uma atmosphera inuitas vezes nebulosa, com os sens gran-
diosos lagos de Como, da Guarda e Maior, quasi mares intcriores, re-

gada por vim rio magnifico como o Po e sens afiluentes, c cortada nor
niimcrosos canacs e por tanlas obras hydraulicas adjmiraveis que derra-
mam a fertilidade c a abundancia das .gramincas em todo o rcino Lom-
bardo-Veneziano, e limitando-nos a tratar tao somente da Italia mari-
tima, nos nao podemos na verdade suppo-la muito secca; scndo banbada
pelo mar em urn litoral tao extenso, em (pie as aguas entrain profunda-

mentc nas terras; sendo cortada por muitos rios que eorrem para o lado

oriental e occidental, entre os quaes figuram o Arno, o Ombrone e o
Tibrc; c tcndo na parte ma is meridional que comprehende o territorio

napolitano, nao mcnos de trinta embocaduras que clespejam no mar ou-
tras tanlas correntes (pie desccm do Apenino. Em muilas partes, prin-
cipalmente do lado occidental, as aguas nao achando facil escoante, on
pcla maior elevacao do litoral, on pela forma das planicies em bacia,

tern dado lugar desde e'poca immemorial, a Ibrmacao de extensissimos

pantanos, famosa c proverbial mente infcctos.

A abundancia das fonles e pocos, e das aguas niineraes por toda a

peninsula italiana, ainda nos indica urn paiz liumido. As cbuvas silo mui-
tas vezes copiosas e torrenciaes. Em INapolcs cahem no anno, termo me-
dio, trinta c quatro polegadas de agua. Em Iloma, trinta e (bias pole-
gadas. Em Piza, quarenta e oito polegadas. Em Nisa, segundo Scliown,
eincoenta e einco ])olcgadas, segundo Robaudi, vinte c oilo; um e oulro
ealculo jtoderao ser exagerados em scntido diverso, e provavelmenle bin-
dados em pcqueno numcro de annos de observacao; mas comparando estas

me'dias com a do Euncbal, trinta polegadas, nao se podera d^upii igual-

menle coneluir que o Funcbal seja mais bumido do que estas loealidades

da Italia. bygrometro aqni marca poucas vezes scecura absoluta, e
muitas vezes um grao notavel de bumidade, como no Funcbal. Em Na-
poles as cbuvas cahem inuitas vezes em grandcs torrenles, como no Fun-
cbal, bcando a atmosphera limpa; mas em Homa e Piza a chuva e mo-
derada e continua e o numcro de dias de chuva, e por conseguinte de
prolongada bumidade, e maior: assim o numero de dias de chuva em
Roma, termo medio, e cento e quatorze, ou cento e dezesete, e no Fun-
cbal setenta e ties. Em outras loealidades da Italia nao e menor do que
em Roma. Por toda a parte o elemento hvdrolngico ligura abundante-
menle no territorio ilaliano.
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A forma fortcmente dcclive das montanhas na IIha da Madeira, e

as profundas fendas que a dividem ate ao mar, dando prompla sabida

as aguas, nao permittem as cstagnacoes paludosas e nocivas que se encon-

tram cm muitas loealidades da Italia. Ale'm d'isso a costa occidental

d'esta rcgiao, tern sido cm muitas partes abandonada pelo mar, deixando

a descobcrto Ieguas de uma praia lodosa, humida e insalubre, e liavendo

povoacocs, cm outro tempo portos inaritimos, que se acham hojc muito
distantes do literal. Todas cstas causas de humidade insalubre nao se cn-

contram na Illia da Madeira, e cllas teem uma inlluencia notoriamentc

morbifica nos habitantes e affugentadora nas povoacocs. E ccrto que as

loealidades acima rnencionadas c recommendadas para os docnles, -nao

estao collocadas immediamente n'esses sitios pantanosos e infect os, mas
as atmospberas impregnadas de miasmas levam muitas vezes longe os seus

effluvios, ainda que mais modcrados e diluidos.

A idea do antagonismo cntre a tisica pidmonar e as molcstias pa-

ludosas tern feito lembrar a alguns que a utilidade dos climas de Italia

no tratamento d'aquella molestia podesse provir d'essa atmospbera mias-

matica. Qualqucr que seja a imprcssao que a nossa dcclaracao possa fazcr

sobrc alguns praticos, nos nao podemos dcixar de rcpelir mui explieita-

mente, que no Funchal c ainda mesrao em toda a Ilha da Madeira, sao

rarissimas as febres intermittentes. Examinando os rcgistos do hospital,

achamos tao poacos casos de febres intermittentes que talvez nao caiba

mais de um ou dois a cada anno; e as informacoes que sobre csta parte

tomamos, nos convenceram de (pie esses poucos casos ainda sao, pcla

maior parte, cm docntcs de fora, ou de febres intermittentes symptoma-
tica e nao paludosas. Poslo que a doutrina do antagonismo cntre as

febres intermittentes e a tisica pulmonar nao tenha ganbado ultima-

mente terreno, bom (i bir accumulando factos que possam concorrcr

para decidir csta epicstao quando for tempo. Transereveremos aqiu uma
opiniao respeitavel sobre a influencia das atraosphcras pantanosas de

Italia, no tratamento da tisica. «Eu nao posso dcixar agora de dizer,

«como ja tenho dito muitas vezes, que as condiedes da insalubridade

«(panlanosa) obram sobre a atmospbera de um modo particular, mesrno

« quando nao sao bastantemente caractcrisadas para entreter um eslado

«endemico. £ um dado mais, que a junto aos outros da meteorologia me-
«dica, c que apparece em todas as loealidades que gozam de alguma rc-

aputacao para o tratamento da tisica pulmonar. Ja se viu isto a respcito

«da Italia, a mesma condicao se encontra cm Nisa, e se rcpetira, como
«vercmos em Hye'rcs. Ha certamente n'esta humidade gorda (grttsse)

«dos sitios pantanosos alguns elementos, que misturados na atmospbera
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« introduzem n'ella qualidades fevoraveis para o melhoramento de cer-
«tas molcstias. Scria importante collier nos diversos climas, observacoes
« comparativas sobre as influencias que rcinam durante a existencia d'es-
« ses pantanos, e quando depois a industria os fez desapparecer. » fCar-
ricre.Le Climat d'Lalie, pag. 519.; E possivel que o clima do Funchal
com o grao notavel de humidade que possue, e com urn terreno cortado
de ribciros com bastantc vegctaeiio nas suas margens, tenha cssa atmos-
pbera gorda e pantanosa como alguns climas dc Italia, favoravel para o
tratamento da tisica pulmonar, e comtudo insufllciente para produzir as
febres intermittcntcs

Qualqucr que seja a opiniao quo se possa ter sobre o (pic Ilea dito,
e comtudo certo que nos paizes mais recommendados para o tratamento
da tisica e outras molestias pulmonares chronicas, se eneontra uma at-
mospbera com certo grao, nao pequeno, de humidade, ao abrigo dos ven-
tos scccos c, frios do Norte, rccebendo as viraeoes suaves e humidas do
Sul. E isto o que se obscrva no Funebal, e e isto o que vcmos nos cli-
mas de Italia, recommendados para esse tratamento.

A temperatura, o elcmento meteorologico que mais particularmcnte
domma todos os outros, c que mais concorre para caracterisar o clima,
e na peninsula italiana inuito suave, e apresenta menos variacocs e des-
lgua blades do que nos climas continenlacs, ou nas alias latitudes. Os cli-

mas marilimos, climas constantcs, scgundo Ihe chama Koemtz, tern en-
tre as me'dias do verao e do inverno mui pequcna variaeao; cm quanto
os climas continentaes e intcriores aprcsentain o coutrario; e n'estes cli-
mas por elle cbamados climas excessivos, o homem c os enlcs vivos teem
de supporlar n&o so os extremes da temperatura, mas tambem as suas
maiores vanaeoes. N'este elcmento lao importante do clima, c pelo qual
aquella regiSo e procurada, fica ella inferior ao clima do Funebal como
ja" vimos, e como ainda teremos occasiao dc vcr. A parte mais meridional
da Italia, entre as procuradas polos docntes, Napoles, csta na latitude de
40",,().2', c o Funchal na do 32"„37'„45". A linba isothermica que passa
no Funebal n3o toca cm ponto algum da peninsula italiana, passa ao Sul
de Napoles, e toca a costa africana opposta. A linba isotberica que passa
no Funchal so vai passar ao Norte dc Nisa, e entra muito na Italia con-
tinental. E a linba isocbimenica que passa no Funchal, nao toca na pe-
ninsula italiana, e passa ao Sul de Napoles. D'onde se ve que a tempe-
ratura media do inverno e no Funebal mais alta, do que em todo o lerri-
torio ltaliano; que; a temperatura media do verao e mais baixa no Fun-
chal do que cm toda a peninsula italiana, c so acha igual na Italia con-
tinental; quo nao ha na oosla occidental da peninsula italiana o no ter-
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ritorio napolitano um clima que tenha uraa lemperatura media de verao

e do ioverno tao proximas da lemperatura media annua], como o Fun-

chal. E ainda que o abrigo do algurnas localidades das cscolhidas, a sua

boa exposicao e outras circurastaneias Ibes possam dar condicoes vantajo-

sas de temperatura; entrctanto as observacoes feitas n'essas mcsmas ioca-

lidades conlirmam o theorema geralmente eslabclecido; como ja fica dilo

no capitulo em que se tratou da lemperatura.

Nao enlraremos no csludo das causes que dao maior amplitude as

variacoes thermometricas nos elimas de Ila'lia em comparacao do elima

do Funebal. Basta-nos eslabeleeer o facto. Essas eausas foram bem apre-

eiadas pelo Dr. Carriere quando applicou aos elimas da Italia, as regras

geraes estabclecidas n'este ponto pelo Barao de Humboldt; so ajuulare-

mos que a lemperatura media das estacoes e tanto mais eonslanle quanto

os dias c noitcs tem uma duracao mais igual, e que nao pode ser in-

difTerentc para a lemperatura regular e mais elevada do Euijcbal, no in

verao, a proximidade de uma eorrentc pelasgica.

No mar que separa a America dos eontinenles europcu e africano,

n'este grandc valle ocean ico, segundo a espresso© do Barao de Humboldt,

ura podcroso rio de agua quentc desce das regiocs equal or iacs tocando

as prates oecidentaes da Africa, do Portugal, da Hespanba, Franca e do

Norte da Europa; c a Uha da Madeira collocada no mcio d'cssa eorrentc,

e reecbendo a sua iniluencia por um e oulro lado nao [)6de ser iadiffe-

rcntc a clla. Em quanto o Mcditerranco nao e alravcssado por alguma

d 'essas corrcntes ou o e em ponto tao pcqueno que nao pode ser por

esse motivo moditicada notavelmente a sua temperatura. Entrctanto o

Dr. Carriere nao esta longe de crcr, que a temperatura suave que ex isle

na costa occidental da Italia, nos mczes que precedem o prineipio da pri-

mavera, possa ser cm parte devida a essa iniluencia, levada cnlao ali po-

los ventos do Oeslc.

«A influcncia do mar» (diz Ambrozio Tardieu) «nao e' de augmen-

«tar ou dimimiir de um modo ahsoluto a temperatura media dc um lu-

gar delerminada pela latitude, altitude, ventos dominantes, etc., mas sim

«de diminuir a extonsao, a frequeneia c a rapidez das variacocs d'essa

(ilcmperatura. Nas Ilbas mais pequenas, cm que esta aceao melfaor se pro-

«duz, appareccm resultados mui notaveis, que ebegam a eoulrabalancar

«a influcncia da posicao equatorial, c ate a modi hear profundamente a

«natureza do clima. Podem citar-se como excmplos a Madeira, os Aco-

«res e a Uba Branca em que as temperaluras exlremas e o caracter de eada

«uma das estacoes differem notavelmente do que pareceria indicar a la-

«titude e as outras condicoes topographicas.

»
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A pressao baromctriea nao offcrece em geral uma diffcrcnea no-

tavcl enlre os climas de Italia e o Funchal; ncm em quanto a media

annual, ncm em quanto a amplitude das variaeoes barometricas, e a

frequeneia e rapidez d'essas mcsmas variaeoes. A amplitude da varia-

cao baromctriea em Napoles e 40m , em Roma 34m30» em Nisa 38
m

,

dcsdc 732™ ate 770'", c no Funehal 38
m

, desdc o minimo 731P ate ao

maximo 77 7"'. Devendo comtudo notar-sc que cstas duas pressoes extre-

mas poueas vezes se tem visto no Funehal, e que seudo a amplitude da

pressao baromctriea a mesma cm Nisa e no Funehal, a difl'crenca e com-

tudo cm ambas as extremas mais alia no Funehal. Ainda aeerescen-

tarcmos que em Napoles as variacoes baromctrieas nao so sao mais ex~

tensas do que no Funehal, mas sao mais frcqucnlcs e subitas, assim como

tainbem sao as variaeoes dos ventos e do tempo.

O ceo da Italia meridional e famoso pelo scu explendor, purcza,

c pelo brilhantismo e finura da sua eor azul. Do golfo de Gaeta para

o Norte por todo o paiz latino c ate 80S eonfms da Etruria, a atmos-

plicra, muitos dias pura, ja denuncia pela sua eor ainda bella, porem

mais ou menos tinta de encarnado no horisontc, que vapores aquosos

existem n'ella prineipalmente ao nasecr e por do sol. Na Italia supe-

rior mais proxima aos Alpes, o elemento aquoso prcdomina ja muilo no-

tavelmentc na atmosphera, e no Piemonle c no Milanez os dias mais

ou menos ncbulosos nao sao raros. Este hello eeo, que a Italia meridio-

nal apresenta tantas vezes c dias inteiros e succcssivos, qiu; faz a admira-

eao e o prazor dos cstrangciros, tern a Ilha da Madeira poueas vezes,

porquc poucos dias ha\cra cm que os meteoros aquosos mais ou menos

densos nao apparecam na atmosphera, meteoros que muito eoneorrcm

para a suavidade do elima e pawl a forea da sua veg'Ctacao. Mas nas

horas cm que a atmosphera esta completamente pura e screna, o azul

celeste e igualmcnte vivo e luminoso, c as noilcs, como ja disseinos, tern

uma claridade e as estrellas urn brilhante quo difficiimcnle se execdera.

A Italia offerecc em toda a extensao do scu territorio abundancia

c variedade de aguas miiscracs: mais um elemento hydrologico do elima.

F n'este ponto tem ella uma ricpieza muilo superior a Ilha da Madeira,

que apenas possuc aguas fcrruginosas fracas, pouco conhcculas c scm

reputacao therapeutica. A nalurcza d'aqucllas aguas parlieipa da quali-

dadc do solo e varia com elle. Na Italia superior c media o granite dos

Alpes e de todo o systema dos Apenihos, as formacocs seeundarias de

ealcareo jurasico e de oulras especies, e os terrenos lacuslricos e manti-

mos subapeninos, chcios de conchas, lignites e outros vestigios de vida

organica, dao aguas mineraes salinas de differentes temperatures em que
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predominam os carbonatos e sulfatos de cal e de magnesia, os cblorby-
dratos dc magnesia e de soda, algum acido carbonico e gclatina vegetal.
As aguas de Piza, de Lucca, de Montecatini, da Poretta, etc. bem con-
hecidas e acreditadas, preslam muito para as afleccoes ebronicas de es-
tomago, para os cngurgilamentos glandidosos e obstruecoes das visceras
abdominaes; mas sao pouco aconselbadas para padecimcnlos pulmonares, a
nao scr em casos dc eomph'cacao com aquellas molcstias. Na Italia infe-
rior, no territorio napolitano cm que por toda a parte e abimdanlemcnle
so encontram os productos pyrogen icos, a chimica vulcanica ainda cm
accao apresenta aguas mincraes de variada, e algumas de mui alia tem-
peratura, c cm que ale'm dos compostos salinos, ja mencionados, sc aebam
o acido carbonico era abundancia, o acido sulphydrieo em divcrsas
form as, o fcrro c o ammoniaco. As aguas mincraes da eidadc de Napo-
les, dc Pouzolles, de Iscbia, e outras muitas d'essa rcgiao, tcm giandc
credito nos padecimentos cbronicos do apparclho digestivo, nos renma-
tisrnos, gotta, enfarlcs glandidosos, paralysias, etc.; mas nao e para os
padecimentos pulmonares, c nao e sobrctudo para a tisica pubnonar que
cllas se applieam. Algumas vczes tcrao lido influcncia benelica cm bron-
cbitcs ebronicas, e talvcz cm algum caso de tisica pubnonar iniciada,
como sc conta de outras aguas mincraes de divcrsa naturcza, pore'm o scu
credito para cstas molcstias nao e tal que os estrangciros d'ellas alaca-
dos ali vilo com o fim principal de fazer uso das aguas; e o clima que
.dies procuram cspecialmentc na sua residencia cm Italia. As cstuCas na-
turacs cm que o paiz abunda sao tambem muito usadas para o trala-
mento dc varias enfermidades. A dc Castiglione, a dc S. Lourenco, as
de S. Germano, e as dc Nero, sao as mais celebrcs e (requcnladas, c a tra-
diccao da localidadc ainda as pertende rccommendar no tratamenlo das
afleccoes do peito c mesmo no da tisica pubnonar. Pore'm nem factos
bem comprovados auxiliam cssa tradiccao, nem esse tratamento csta de
accordo com tudo o que sabemos da pathologia d'esla molestia.

A naturcza dos terrenos plutonicos na Italia meridional, as reaccoes
chimjcas epie n'clles sc devem passar, a composiciio atmospberica c[uc devc
scr mais on menos modificada pclos productos gazosos d'essas reaccoes, e
pelas emanacoes das crate'ras ainda cm accao, a influcncia que asclabo-
racocs vulcanicas cm tao grande extensao devem tcr sobrc a electricidade
atmospberica, e talvez sobre outros pbenomenos meteorologicos, podem
fazer suppor uma accao especial sobre o pulmao doentc; porem essa tal

accao se existe nao csta estudada c detcrminada, nem para bem, nem
para mal; e diflundida pela vastidao da atmospbera, longe dos lugarcs
ondc se desenvolve, nao c bem apreciavcl. Na Ilba da Madeira, ainda que
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terreno vulcanico, os seus focos amortecidos c inertcs nao podem tcr n'este

sentido inftuencia alguma. Pore'm essa influencia vulcanica, tao duvidosa,

nao devc scr considcrada nem ineuleada como uma vantagem. Assim
como tambem a superioridadc que poderia resultar para a Italia das suas

aguas mincracs, refere-se rnais a outras molestias do que as alleccoes

chroriicas do peito.

Estas breves rcflcxocs comparativas que acabamos de cxpor nos ha-
bilitam a cstabelecer, que entrc o clima do Funcbal e os elimas de Italia

recommendados para o tratamento das molestias pulmonares ha analo-

gia de condicoes, c por conseguinte aualogia de accao, e que em alguns
dos clcmentos climatologicos principaes, o clima do Funchal ainda e su-

perior aos elimas de Italia.

Sir James Clark, euja authoridade semprc nos apraz citar, fazendo

a comparaciTo da Ilha da Madeira com outros paizes tambem recommen-
dados para estas molestias, diz (Cyclop. Britan. art. Climate. 1833^. «As
«minuciosas c cuidadosas observacoes do fallecido Dr. Heinekene do Dr.
«Rcnton feitas por bastantcs annos, me tem ministrado dados para for-

«mar urn juiso prudentc do clima d'esta Ilha. E ainda que os nossos ma-
«teriacs, para julgar das outras Ilbas do Atlantico, sejam muito menos
«comp!ctos, dcixam-nos comtudo muito pouca duvida de que a Madeira
«e superior a todas; alem de que aprcsenta eommodos em outros respei-

«tos para rcsidencia dos doentes, que nenlnmia outra tem. A elevacao
«da cordilheira central que compoc a maior parte d'esta Ilha, ainda que
«possa roubar alguma cousa do calor durante o inverno, contribue muito
«para o modilicar durante o vcrao: isto da .1 Madeira a vantagem de
«uma viraeao frcsca de terra durante a noite, que altcrnando com o
«vento fresco do mar durante o dia, modera em grande parte o calor do
«verao. Em quantO os rentes geraes que reinam n'esta cslacao na lati-

« tilde da Madeira tambem concorrem para a sua salubridade. Os doen-
«tcs comtudo escolhendo para sua rcsidencia do verao uma situacao ele-

«vada no interior, acham urn clima consideravelmcnte mais fresco que
«o do Funchal, que esta" situado no litoral, e oflercce uma excellente re-

"sidencia para o inverno." Comparando a Madeira com o Sul da Franca
e com a Italia elle diz: «que ainda que a tCTuperatura media annual e

«s6seisgraos acima da d'estas localidades, esta temperatura e distribuida
«de um modo muito diilercntc pelo decurso do anno; a difl'erenca sendo
« muito menor ua Ilha da Madeira do que nos lugares mais favorecidos

«do Sul da Europa. Assim, cm quanto o inverno e' mais quente doze graos

«do que na Italia e Franca, o verao e cinco graos mais fresco; e em quanto

«a variacao media animal na Madeira e quatorze gr^ios, em Piza. Roma
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«e Napoles c quasi dobrada. Na distribuicao igual do calor por tod© o

«anno tamlem tern a mesma superioridade; porque cm quanto, por cxeni-

«plo, a differenca media, dos mezes successivos na Madeira e so dois graos,

«em Roma e Nisa e quatro, e cm Piza c Napoles cinco. Na mareha da

((ternperatura durante o dia, a Madeira conserva a mesma superioridade;

«a differenca media da ternperatura em vinte e quatro horas, sendo ali

«dez graos pelo thermomctro de maximo e minituo, em quanto em Nisa

«e novc graos, em Roma dez, e em Napoles trczc, pelo thermometro

«ordinario. Na iguaklade de ternperatura de dia para dia (qualidade muito

«importante em urn clima) a Madeira excede muito todos os outros pai-

«zes. Ha tarnbem uma eonsideravel differenca pelo que respeita a sec-

«cura dos dois climas, quasi a mesnia quant idade de china cahc na Ma-

ndeira e em Roma, mas na Madeira ha -so setenta e trcs dias no anno

«em que chove, eni quanto em Roma ha cento e dczesetc. A chuva na

«Madcira tambeni cahe em estacdes inais regulares, principabnente no

«outono, a attnospbera eonservando-se gerabnenle secca e clara o rcsto

«do anno.«

Ainda que as localidades de Italia aconselhadas para os doentcs afle-

ctados de molestias pulmonares se encontram do lado da zona occiden-

tal, como dissernos, entrelanlo n'estes ultimos annos Veneza, este paiz

a tantos respeitos admiravel e singular, tern sido procurado por algnns

doentcs, principabnente durante o inverno, e tern adquirido reputacao

pela suavidade do seu clima, e regularidadc da sua ternperatura. E com
efleito, os elementos clirnatologicos ali se acham de tal modo combinados

com outras disposicoes topograjmicas, ({tie as condicdes de temperattira,

e ainda inesmo as de himiidade, n3o sao aquellas que dominam no rcsto

da zona oriental da Italia banhada polo Adriatico, e ate sao superiores

as que apresentam alguns dos pontes da zona occidental rccominendados

para os docntes affectados das ditas molestias.

Mas comparando o clima de Veneza com o do Funcbal, mesmo n'a-

<[uellas das suas condicoes em <pic elle parecc superior a outros climas da

Italia, e pelas quaes e' procurado, nos acbamos o seguintc. A ternpera-

tura media annual em Veneza e 56", c no Funcbal e 67°,23. As me'dias

das estacoes em Veneza sao: inverno 38", primavera 55", verao 7 3", ou-

tono 56°. As do Funcbal sao: inverno 62",88, primavera 64°,45, verao

70",89, outono 70°, 19. A differenca entre a media do verao c do in-

verno e em Veneza 35", e no Funchal 8",01. De tal sorte que a me-

dia do inverno no Funchal e muito mais alta do que em Veneza, c a me-

dia do verao mais baixa. calor em Veneza durante o verao e excessivo,

e os doentcs vao passar csta estacao junto aos Lagos, ou voltarn para a
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sua patria. A media minima do frio cm Veneza e 27", e no Funclial a

minima absoluta, antes das nossas observacoes, suppunba-se scr 50°, e

nos obtivemos nma vcz com o tbermometrograpbo em inverno muito frio

45". O inverno da em Veneza por media extrahida de observacoes de
sete annos, cinco dias e meio de neve; phenomeno que sc nao da" no Fun
chal. Estes algarismos fallam mui elaramente.

As condicoes hygrometricas do ar nao sao ali tao desfavoraveis corao
se poderia suppor da sua posicao cntrc as lagoas e canaes e sobre o Adria-
tieo. O vento do Nordcste que muito concorre para abaixar a tempcratura
em toda a costa oriental da Italia, nao tern ali tanta influencia; antes

parece que a sua accao mais moderada sc torna saudavel, livrando o
ar dos bydro-meteoros que em scmciliante posicao neccssariamcnte sc

formam. Ha no anno um grande numero de dias bons e claros; e chovc,
Icrmo medio, setcnta e cinco dias: so dois dias mais do que no Fun-
ehal. A quantidade de agua que se recolbc no udometro cm Veneza (me-
dia annual) e 36, l

'ol

5, mais seis polegadas e ineia do rpie no Funclial.

hygromctro marca em Veneza a media annual de 87°, c no Funchal
pelas nossas observacoes em oho mczes, em que nao entra o vcrao, e cm
anno cbuvoso obtivemos 79",7. baromctro marca em Veneza a media
annual de 757 m

, e no Funclial 75!)'".

Tcm-se dito que o clima de Veneza deve ter uma influencia benclica
nas molestias escrofulosas e tuberculosas pela inhalaeao de um ar impi-e-
gnado de parliculas de iodc c de bromio, que as plantas das lagoas e as

mesmas aguas ali conteem em quantidade muito notavel. Nao esta com-
tudo provado que na atmosphcra veneziana existam esses principios, e
o eheiro pantanoso que ali, como em outras partes sc observa, nao e para
isso suiliciente argumento. Tambem nao esta demonstrado por observa-
coes seguras cssa influencia especial e curativa do clima, so se sabe que
clle nao tern uma accao propbilatica para perseverar os babitantes d'es-

sas afleceoes.

De tudo isto se deduz que csle clima, como os outros de Italia, tam-
bem nao tern vantagem sobre o do Funclial, mesmo por aquellas con-
dicoes de temperatura, pelas quaes e espccialmenle rccommendado; an-
tes n'essas incsmas condicoes lbe e inferior, niio tendo superioridade por
outro lado scniio nas recordacocs bistoricas, nos monumentos, e em tudo
que anda ligado a cste paiz excepcional; eircumstancias que desafiam a

cunosidade, excitam o animo e actuain fortemente sobre a imaginacao
de alguns doentes, mas que nao deixam de ter sens inconvenientes para
outros.

Aletn das condicoes que dizem respeito ao clima e aos pontos mais



1 8-4 MEMORIAS DA ACADEMIA REAL

importantes da hygiene do paiz, e que particularmente o recominendam,

ha ainda no Funchal outras, talvez de segunda ordem, mas que eonve'm

conheecr e apreciar, porque algumas d'cllas se nao encontram nos outros

paizcs, e o seu conhecimento podc ter uma cerla influencia sohre o ammo

e resolucao dos doentes, e mesmo sobre o conselho dos facurtativos.

A viagem para a Ilha da Madeira tern sido considcrada pelos di-

vcrsos authorcs por different c modo: uns vcem n'esta pequena navega-

cao ja um principio de rcmedio, outros urn inconveniente; nos julga-

mos (jue mais vezes ella devera ser considcrada d'este scgundo rnodo.

Os primciros citam casos cm que a navegacao curou, suspendeu, ou ali-

viou a tisica pulmonar; pensam que o enjoo c o vomito, tantas vezes acon-

selhados n'esta molcslia ate como remedio exclusive teem tambcm sua

utilidade; e alguns querem que o transportc se faca em navios dc vela,

nao so para evitar os inconvenientes das machinas de vapor, como tarn-

hem para prolongar a viagem e a accao da navegacao sobrc a economia,

c para fazer a transicao suave, vagarosa, c gradualmente. E e assim (pic

muitos doentes se transportam de Inglaterra para a Ilha da Madeira, na

estacao propria, preferindo os dois ou tres navios de vela que para isso

se acham promptos n'essa occasiao; que sao excellcntes c habituados a

esse gencro de carreira. Os medicos que considerain esta viagem como

um inconveniente julgam que esta navegacao e curta para produzir

aquelle beneficio que cm certos casos pareccu tcr-sc obtido em viagens

longas, c (pie a maior parte dos doentes soffrem muito no mar, chegam

abalidos, e em peor cstado do que aquelle em que sahiram do seu paiz.

Alguns ate receiam as hemoptises como conscquencia dos rcpetidos vomi-

tos. Estamos convencidos que para a maior parte dos doentes esta pe-

quena navegacao e incommoda e sem proveito; mas (pie seus inconve-

nientes niio devem obstar ao transporte para a Madeira, porque cm geral

ellcs se remedeam com poucos dias de descanco cm terra, e a brevidade

e certcza da navegacao pelo vapor os modcra e atenua muito.

O Funchal possue a vantagem dc ter uma atmosphcra maritima

para a([uelles doentes para quern for aconsclhada. Esta atmosphcra nao

e impregnacla dos miasmas lodosos da praia, nem dos das immundicics

da cidade; os doentes podem passear nas margens do mar, onde ha pas-

seios cobertos de arvoredo, podem passear em barco, c de qualquer des-

tes modos respirar uma atmosphcra maritima pura, pratica que cm to-

dos os tempos c em diversos paizes tern sido recomtnendada. Para os par-

tes do Sul e do Oeste de Inglalerra, para Marselha, para diflerentcs pon-

tos da costa de Italia, Egypto e Malaga sao mandados doentes com essa

particular rccommendacao, e algumas vezes teem tirado proteito evidente
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e claro d'esle genero de inhalacao. Laennec acreditava tnuito na utili-

dade d'este meio, e ate fez expericncias no hospital da earidade com uma
atmosphera rnaritima artificial, que arranjava fazendo espalhar por toda

a enfermaria grande quantidade de planlas maritimas; e houve tempo

em que clle julgou que esta atmosphera assim composla modifieava fa-

voravchncnte a tisica pulmonar.

Ainda que a respiracao da atmosphera marit ima no litoral c a na-

vegaeao tenham alguma cousa commum, podem eomtudo produzir effei-

tos differentcs; porque ha outros elemcntos de aecao na navegaeao, que

dcvem aetuar fortementc sobre o organismo. O movimento, a nausea e

vomito, a respiracao de uma atmosphera alcatroada, a mudanca succes-

sive de ciirna, a grande exposicao ao ar livre e a luz do sol no meio do

mar, nao podem ser cireumstancias indiffercntes para o doente. E qual-

quer que scja a sua accao, ella nao se da pela simples respiracao da at-

mosphera rnaritima no literal; assim como tambem no litoral se nao

soffrem os incommodos e privacoes que se encontram na navegacao. Em
Lisboa e crenca que a habitacao proxima as praias nao convem aos doen-

les affectados de tisica pulmonar, e em geral de molestias chronicas de

peito. Nao sabemos quaes foram os primeiros i'undamentos d'esta con-

viccao. Na cidadc, e principalmentc em partes d'ella, Ye-se bem clara-

mente que a atmosphera do litoral nao presta, nem mesmo para os saos;

mas fora da cidadc para diante de Belem, do oulro lado do Tejo, ou em
algum ponto da costa, nao cxistindo as mesmas causas de corrupcao, a

atmosphera rnaritima mais pura ainda dcveria ser ensaiada em a!guns

doentes. £ certo que ali as grandes variacoes atmosphericas sao fre(iucntes,

e os passeios pouco proprios para doentes affectados de molestia de peito;

mas a pratica cxclusiva que esta hoje cstabelccida nao e tao bem fun-

dada que se nao devam ainda fazer novas tentativas em localidades mais

bem cscolhidas, principalmentc quando vemos a prdtica contraria re-

commendada [>elos authores, e adoptada cm outras partes com decidida

vantagem. Os inconvenicntes das variacoes de temperatura que ali sc

encontram, tambem nao faltam nos sitios do interior procurados pelos

doentes. Sabemos de casos, muito poucos na verdade, em que a habita-

cao na proximidade do mar, na margem direita do Tejo nao teve in-

Hnencia nociva em doentes affectados de padecimenlos que se reputavam,
com razao, tisica pulmonar. Pclo contrario, temos visto muitas vezes a

habitacao proxima as praias aggravar a asthma e as molestias que par-

ticipam da forma asthiuatica. No Funchal nao se julga nociva a atmos-

phera rnaritima na tisica pulmonar, antes se recommenda como util,

porem quando os doentes se nao dao bem com tal atmosphera, ou ella

24
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Hies nao e aeonselhada, podem escolher uma babitacao e passeios longe

da praia, a dislancia de uma ou duas milbas, onde essa inllueneia sera

ja nulla, ou muito pcquena.

Em outros respeilos tambem poucos paizes aprcsentam lantas con-

dicdes vantajosas para os doenles como o Funcbal. Habilacocs exeellenles

e agradaveis em grande numcro, construidas scgundo as ideas que sobre

este objecto teem os inglczcs; bem siluadas, com jardins, e guarnecidas

de modo que o docnte so prceisa levar comsigo as cousas mdispensavcis

do sen vestuario e uso particular. Vebiculos que nao indieam uma ci-

vilisacao adianlada, mas que estao em perfeila liarmonia com a naturcza

dos caminhos, e com o dm para que sao deslinados: o treno, o palan-

quim, e sobrcludo a rede, sao modos bem proprios para o passeio dos

doentes: poucos bavcra tao fracos que nao possam supportar o movi-
mento da rede conduzida por homens que para isso tern um gcito e pa-

<:iencia admiraveis. E estas duas qualidades se encontram ali em quasi

loda a genie de service; qualidades que pareccm proprias c natnraes

d'aquella elasse, mas que tem sido muito bem dirigidas c forlibeadas

pelo babilo de traLar doenles. A Madeira e um dos paizes que oflerece

na vcrdade um maior numero de commodos aos doenU;s, e (juc lbos olTc-

rccc ja cstudados e bem eslabclecidos, e para lodas as fortunas e cathe-

g'orias; o doentc so tem ([ue escolber c proporcionar o que se Ibc offe-

reee a sua posicao social; porque n'estc ponto Ira ali com que salisl'azer

os in a is exigentcs.

O Fimcbal tem cxccllentes medicos portuguezes c inglezes, muilo
costumados a pratica das molestias ])ulmonares; tem muito boas offioinas

[•barmaceuticas que na preparacao c qualidadc dos remedies eslao a |>ar

das mclbores dos outros paizes; tem alem d'isso muitas ]>cssoas cosluma-

das a tratar doentes c a servir de eni'ermciros com carioho e intelligen-

cia; c todas estas condicdes reunidas em poucas parte o docnte podera

encontrar.

A falta de divertimentos e distraecocs que no Funcbal lmiitos la-

mentaui, e ainda no nosso modo de entender uma das suas vanlagens
para os doentes. As galerias, os musens, os monumentos, os tbeatros, e

tantos outros attraclivos das cidades de Italia, teem mais de uma vez

sido aceusados de concorrcr para >resfriamentos, cansaCos, irregularidades,

reeahidas e exacerbacoes de molestias que ja hiam tomando melhor face.

As distraecocs de um doente affectado de tisica pulmonar nao podem
ser as do liomem sao, nem niesmo as dos doentes afl'cctados de outras

molestias cbronicas inenos graces. frio, a bumidade da noile, a Cadiga

de um passeio longo. a mudonca nas boras de corrida e rcmedio, uma
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excursao imprudente, uma emoeao mora! forte e inesperada, baslam raui-

las vezes para iazer perder todo o beneficio que se linba adquirido coin

inuilo tempo e trabalbo. Dr. Heincken, que tanto bem deveu ao clima

da Madeira, antecipou a sua inortc por uma excursao inconsiderada a

Porto Santo. Passeios tranquillos, vistas variadas, culture dc flores, con-

vcrsacao agradavel, musica, leitura ou desenbo, quando isso e possivel,

sao os divertimentos mais proprios para similhantes estados. Os doentes

mais lories e ja em melhor condicao de saude encontram passeios mais
longos a pe, a cavallo, ou por mar, c podem gosar com eautela dc al-

gumas reunioes dadas pelos babitantes, que se dislinguem pelas suas

qualidadcs e maneiras civis e bospitaleiras. Hoje que os conhecimentos

de bisloria natural cstao tao diffundidos principalmcnte cntrc os ingle/.es

e alleinaes, o botanico, o mineralogista, o zoologisla acbam all ainplo e

agradavel emprego ao seu tempo, e o artista as mais ricas paizagens

para o seu pined. A monotonia e regularidade dc uma vida simples e

scm grandes emocoes, e sobrctudo scm cansaco, e o que conve'ni aos doen-

tes mais affeetados dc molcstias dc peito. Os exemplos de terminacocs

falaes por indocilidade c crros de regimen nao sao raros cm doentes, que

acreditavam que clima so por si podia veneer a molestia, apesar dos

scus descuidos c injprudencias. N6s qucreriamos mclbores cstradas, pas-

seios mais bem cntretidos c calculados, alguns divertimentos durante o

dia, sem que o doentc podesse ser expeclador sem loniar parte n'eile, e

que fossem compativeis coin a regularidade bygieniea recommendada;
(piereriamos um paiz mais feliz e que nao aprcsentasse a cada passo secnas

de miseria e degradaeao; mas cslamos muito loiige de desejar ali a agi-

tacao, alias agradavel e divertida, de algumas aguas mineracs allcmas.

Sc os climas podem ter uma accao benefica no tratamento da lisiea

e outras molestias pulmonares, o que nos irmeroente acreditamos, e fora

de duvida que o clima do Funebal devc ser um dos attendidos cm pri-

mciro lugar para esse fim. Poucos paizes possuem para isso tantas c tao

boas eondiedes; o Sul da Inglaterra e da Franca, e ate mesmo a Italia

nilo aprcsentando uma temperature tao iglial, um inverno tao suave,

uma rcuniao tao conqtlela dc; circumstancias climatericas, condicocs by-

gienicas, e commodos da vida, como o Funebal. Que todas cstas boas van-

tagens reunidas nao corrcspondam ainda ao que se deseja, que ollas nao

curem cm iegra a lisiea )ulmonar, e uma desgraca e uma tiistc ver-

dadc; poreni ja nao e poueo eneoutrar alguns climas, e este especiai-

mentc, em (pie a molestia suspende muitas vezes a sua mareba, dando

aos doentes uma vida supporlavcl, e toda a apparencia dc saude e goso

das suas faculdades; apparencia cm alguns casos t8o segura e prolon-
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gada, que cquivale a uma cttra definitiva. Os doentes era que a accao
do elima nao e tao efficaz, e que nao conseguein tao grande beneficio

veem continual" a sua existencia corn menos solTrimcnlo, sera ficar en-

cerrados durante o inverno debaixo da oppressao dc uma temperatura
artificial, e das ideas mclaneholicas e sinistras que una elima ncbuloso,
carregado e frio, e uma tao prolongada rcclusao inspiram ate aos saos:

vrveni ao ar iivre, gosani da vista de urn paiz ameno, e de uma vegeta-
cao rica e variada, sentirido o prazer e a csperanca que da a conlcm-
j)Iacao dc urn ceo claro e sereno, debaixo de cuja inlluencia parece (|ue

a vida c saude devera ser consecpiencias faceis e naturaes.

Entrctanlo corno os resultados da accao beneiica do elima do Fun-
chal na tisica pulmonar nao sao, em geral, aquellas curas solidas, dc(i-

nitivas c completes, que se obteem em outras molestias, e menos vezes
nesta; como urn certo nurnero de doentes, em que a tisica suspendeu
a sua marcha, veem, passado tempo, apparccer novamente os padeci-
mentos; como alguns nao acham ali bencfrcio e succumbern & molestia,

como Ihes aconteceria no seu proprio paiz; e justo, e ate indispensavel,

para que os doentes c farnilias sc nSo achem illudidos nassuas espcrancas,
nao exagcrar as vantagens curativas do elima, nao o aprcsentar c incul-
car como rcmedio ellicaz c seguro, mas sim como aquclle que mars pro-
babilidadc tem de fazer maior ou menor beneficio cm uma affeccao em
que os outros remedios falharn. elima da Madeira nao tem virtudc
especifrca para curar a tisica pulmonar; ali mesmo clla sc desenvolve
bastantes vezes; mas a sua utilidade e relatrva aos outros climas e aos
outros remedios. Esta utilidade e' muito maior no primeiro periodo da
molestia, e muito incerla em periodos mais adiantados. Os que ali vao
n estes periodos adiantados podem ver prolongar mais ou menos os seus

dras, suspender algumas vezes a sua enfermidade, mas o resultado mais
irequente e provavel e a molestia continuar no sen progresso c o doente
succumbir.
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4 Hm ii ilc UmIhiii, awn iiiflliseiacin u<» iraffaiiK'iifo tin listen pulrooitai';

CftXgtpariloJ&O com o <lo riinclitil. Coiieluwiio.

Apesar da Ilha da Madeira ser possessao portugueza, e sem diivida

unia das mais bcllas, ainda que mal aprcciada; apesar de serein bem"
eonhecidas em Portugal a suavidade e salubridade do sou elima, iiem

por isso os portuguezes primeiro se aproveitaram da sua benefica influen-

eia no tratamento das molestias pulmonares. Foram os inglezes que co-

mccaram esta prdtica, talvez porque o commcrcio da Ilha tem sido desde

muito tempo mais extenso c importante com a Inglatcrra do que com
Portugal; e tudo que se tem eseripto de rnaior interessc sobre a Ilha da
Madeira, tem sido em lingua inglcza, e impresso em Inglaterra; de modo
que se podc dizer sem erro, que as ideas que temos hoje sobre o clima

da Madeira e sua utilidade no tratamento de certas molestias, ehegaram
a Portugal mais por via de Inglaterra do que directamente. Estas ideas

teem-se espalhado aqui na prolissao mediea com crehcas mais ou menos
vigorosas, e tem chegado ao publico. Porein os nossos costumes prestan-

do-sc menos a proinplas separacoes, A mudanca do paiz, is viagens do mar,
como disscmos, e pouco costumados a acbar commodos na nossa terra,

mesmo no campo perto de Lisboa, imaginamos difficuldades que nao
existem e transportamos todos os embaracos de una paiz atrasado, para

outro era que n'este ponto tudo esta mais adiantado, estudado e calcu-

lado, c em que alguns dos nossos doentes nao so vao achar todos os

commodos que precisam, mas ate vao aprender alguns. Daqui vein o pe-

queno numero de doentes que de Portugal ali tem hido, e tambem o mdo
estado em que elles vao; demorando-se sempre muito os doentes e fami-

lias em tomar uma resolucao que Ihes parece muito extraordinaria, ar-

riscada e custosa, e que so deve adoptar-se em ultimo caso. Sobre urn

d'estes pontos em que ainda nao fallamos, diremos agora que se o Fun-
chal tem babitacoes muito disfiendiosas, tambem tem outras de terceira

e quarta ordem, ainda boas e accessiveis a i'ortunas muito modestas. A
maior parte dos doentes que passam o verao nos arredores de Lisboa,

teem meios sufficientes para passar o inverno no Funchal em uma babi-

lacao agradavel. e sem preeisar levar comsigo senao os objeclos do seu

uso particular.
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Mas havcra para os habitantes dc Portugal, e princi[)almcntc para

os de Lisboa, alguma vantagem em procurar o Funchal para o trata-

mento da tisica pulmonar? Nao estarao elles em caso bem differente dos

habitantes do Norte? Nao terao elles no seu proprio paiz loealidades que
lbes possam prcstar, com menos incommodo e dcspeza, o mesmo bench

-

cio (jue vao encontrar no Funchal? Nao sera fora de proposito fazer al-

gumas consideraeoes sobre estes quesitos, as quaes nos conduzirao a com-
naraeao do clirna do Funchal, com o clima de Lisboa, e cstas considera-

coes se podcm muito bem applicar a outras paries do reino.

A tisica pulmonar e frcqucnte em Lisboa, alaca os individuos dc

ambos os sexos c de todas as idades, sendo comtudo mais commum dos

vintc annos ate aos trinta e cinco; e muitas vezes hereditaria, e cm casos

nao raros, leva muitos c as vezes todos os merabros de uraa familia. A
[troporcao cm (pic esla molestia figura aqui na mortalidade geral, nao

esta" bem estabelecida, e os dados que temos, a]>esar de screm os mais

cxactos que se poderam obtcr, niio nos mcrecem bastanle confianca, para

que os publiquemos. A proporcao em que figura na mortalidade do hos-

pital de S. Jose e' 1:10; proporcao mais favoravel do que a de outras

grandes cidades. Ha um cerlo numero de molcstias que teem com esta

connexao, erne as vezes a precedem, e desafiam, e que tambem aqui sao

frequcntes; as escrofulas, as inflammacdes agudas e chronicas do pulmao,

pleura, bronchios, laringc sao triviaes. As meningites tuberculosas, as

ganglionics mesentericas, o rachitismo tambem sao communs; a diabele

sacarina, glucosuria e mais rara.

As causas que concorrem aqui para o descnvolvimento da molestia,

sao as mesmas que se notam em todas as grandes cidades; a heranca, a

cducacao mal dirigida, em que a exposicao ao ar Iivre e os exercicios

do corpo nao foram devidameutc ernpregados, habitos efl'eminados, nu-

tricao de ma qualidade, ou insufficient e, aperto de peito, paixoes tristes,

cansaco, desarranjo de fortuna, etc. Uma causa porem que figura aqui

muito como occasional, e sobre que nos chamamos a attencao dos leilo-

res, sao os resfriamentos, constipacoes, dcfluxos, etc. causados pela mu-
danca de temperatura, pela exposicao ao ar l'rio, e pela sabida de casas

(juenles, bailes, theatros, etc. para a rua com um vestuario insufficient!;

e desacauleiado.

A forma ordinaria que a tisica reveste aqui, e a chronica, mas
apparccem alguus casos com a forma aguda que arrebatam os doentes

cm dois ou tres mezes. Quando examinamos bem estes casos chamados
agudos, quasi sempre achamos que prccedeu uma epoca em qxie bouve-

ram alguns prodrornios, alguns symptomas fugazes e ligeiros, que pela
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sua ponca intensidade ou pelo caractcr menos aprehcnsivo do docntc pas-

saram desaperccbidos: taes como a tosse, dor de peito, cansaeo, cxpe-

cloracao sanguinca, etc.; e que na maior parte dos casos, tambem pre-

cederam as constipacoes.

O clima c outras circumslancias que se dao na cidade de Lisboa,

nao podem ser favoraveis para os doentes atacados de tisica pulmonar, c

as mesmas causas que concorrein para o sen descnvolvimento devem
apressar o seu progresso. N'este ponto todos os faeultativos hoje concor-
dam, e por isso teem muito cuidado em mandar os sens doentes para
Cora da cidade lao depressa a eslaeao o pcrmitte, de que mwitas vezes

tiram bom provcito.

Lisboa esta situada sobre montes de pequena clcvaeao, separados por

intcrseceoes, valles, etc., e o clima em geral, e' ventoso. Os ventos do Norte,

Nordeste, Noroeste, Oestc e Sudoesle, silo os que mais predominam, mui-
tas vezes com bastante forea. Nos altos, os ventos fazem muito forte im-
prcssao, e os babitantcs soffrem os incommodos produzidos por clles, den-
tro e fora de casa, c mui particularmcnte na entrada e sabida d'ella. Nos
vallcs e intcrseceoes dos montes tambcm o vento corre encanado, e faz

tanta impressao como nos montes. A temperatura das casas participa

da inflnencia d'estas correntcs de ar, como adiante diremos. Alguinas
liabitacoes situadas cm encostas e protegidas dos ventos do Norte e Nor-
deste sao menos i'rias e mais commodas, mas o maior numcro esta" ex-
posto .1 forte accao dos ventos. Ainda as correntes de ar se insinuam e

encanam pelas ruas, scgundo as suas diversas direccocs, vexando os que
por ellas transitam ou passeiam; o mesmo acontece nos largos e pracas.

Nao e raro ao sabir de uma rua em que se nao sente vento, passar para
outra em que elle e fortissimo, c esta alternativa se podc repelir varias

vezes no mesmo dia. E frequcnte na sabida de urn tbeatro, de uma cgrcja,

de um baile, de qualqucr casa em que pela accumulacao de individuos,

de lnzes, ou por outro qualquer motivo, e^iste uma alta temperatura,

encontrar uma d'essas correntes do ar, soiTrer um resfriamento, c al-

cancar uma forte molestia agnda. Os chainados defluxos e constipacocs,

coryzas, e broncbites, que formam a parte mais branda d'estas afleccoes.

sao molestias muito communs. de que poucos individuos escapam, c (jue

em alguns se repctem duas, tres c mais vezes por anno. A ma construe-
cao das casas, com uma grande (juantidade de portas inuteis e de ja-

nellas fecbando mal, as cscadas abertas condnzindo o ar frio e impuro
ao interior das babitacoes, muitos veln'culos de uma construccao antiga,

e que ale'm de muito incommodos nao protegem os sens occupadorcs,

nein do frio. ncm do vento. nem da chuva e bmnidadc. senao inuilo
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incompletamente: tudo isto tem urns poderosa influeneia em produzir e

aggravar as innumeraveis affeecoes de vias rcspiratorias, a que 08 habi-

tantcs aqui estao sujeitos, e cuja accao e para elles tao certa e evidente,

que podem dizer quasi sempre a hora exacta e o lugar em que se cons-

tiparam. D'aqui provem muitas affeecoes graves, c na invasao da tisica

pulmonar, figuram quasi sempre estes resfriamentos, constipaeoes e de-

fluxos, c as suas consequeneias. E geralmente depois de uma ou mais

d'estas affeecoes desprcsadas e prolongadas, que elk se desenvolve.

Se passarmos a examinar ainda mais particularmenle o que diz res-

peito a temperatura de Lisboa e suas variacocs, encontramos mottvos

sufficicntes para confirmar a opiniao dos medicos que reputam estc cli-

ma pouco proprio para tratamento da tisica pulmonar.

O clima de Lisboa nao e demasiadamente frio nem quente para o

homem sao. O frio nunca e excessive; o calor as vezes e grande por bas-

tantes dias no verao, mas nao insupportavel, e quasi sempre moderado

durante algumas horas pelo vento do mar, ou do Norte. Porem para

doente, e sobretudo para o doente de tisica pulmonar, a temperatura

desce de inverno muito abaixo para poder ser tolerada ao ar livre, e as

suas variacoes juntas com o vento nas diversas cstacoes, se nao fazem o

clima desagradavel para o homem cm saude, sao com tudo cvidentemenle

nocivas para o doente affectado d'esta molestia.

A temperatura media de Lisboa, segundo Pretorio, e G3,°5; se-

gundo o Sr. Franzini 61"; segundo o professor Dove 61°,40; segundo o

Barao de Humboldt 61°,7; segundo o professor Daniell 62°. As tempe-

raraturas me'dias das differenles estacoes sao, segundo o Sr. Franzini:

inverno 52°,1; primavera 60°,5; verao 70°,4; outono 59°,5. Segundo b

professor Dove: inverno 52",52; primavera 59°,66; verao 70°,94; outono

62°,48. Segundo o Barao de Humboldt: inverno 53°,06; primavera 59°,9;

verao 71°,42; outono 62°,42. O Sr. Franzini conta as estacoes de um

modo particular, incluindo no inverno Dezembro, Janeiro, Fcvereiro c

Marco; na primavera Abril e Maio; no verao Junbo, Julbo, Agosto e

Setembro, e no outono Outubro c Novcmbro.

A temperatura media dos differentes mezes, segundo o Sr. Franzini

por observances de dezeseis annos, e a seguinle:

Janeiro 49,5

Fevcrciro 52,4

Marco 55,5

Abril 58,5

Main 62,6
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Junho 68,7
Julho 71,9

Agosto 71,9

Setembro 69,0
Outubro 63,0

INovembro 56,1

Dezembro 51,1

Scgundo o professor Dove:

Janeiro 52,52

Fevereiro 53,60
Marco 56,30
Abril 59,00
Maio 63,68
Junho 69,44

Julho 72,14

Agosto 71,24

Setembro 69,44
Outubro 62,60
Novcmbro 55,40
Dezembro 51,44

Ve-se pela labella do professor Dove, (n.° 27) que a lempcratura
media do inyerno no Funcbal, e 10",98 mais alia do que a de Lisboa;
que a da primavera e tambem 4°,80 mais alta; que no verao, e esta cir-
cumstancia e ihuito importante, a temperatura media do Funcbal e so
0",66 mais alta do que a de Lisboa; que no outono a do Funcbal, e su-
perior & de Lisboa 8°,40. A difference entre a temperatura media do ve-
rao e do inverno e no Funchal 8",10, e em Lisboa 18°,42. A differenca

entre a temperatura media do mez mais quentc, e a do Inez mais frio,

e no Funchal 10",80, e em Lisboa 20°, 70: grande vantagem em favor
da regularidadc e pequenas variacoes do elima do Funchal.

Pore'm &6 por esta comparacao das temperaturas medias nao se pode
bem fazer idea das variacoes de temperatura do elima de Lisboa, e pre-
ciso para isso descer com paciencia a uma analyse mais miuda e eir-
cumstanciada, para o que nos serviremos principalmente das observa-
nces meteorologieas do Sr. Franzini.

A temperatura no inverno em Lisboa tern baixado ate 26", c mui-
tas vezes a o0° e 32"; por consegUinte em muitos annos tern havido, du-
rante o inverno, alguns dias em que a agua gclou. Em dezeseis inver-
nos gelou no mez de Dezembro em seis, durante a noite, e so por duas

I .* CLASSK T. I.- I'. I. »5
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ou tres noites. Nos mesmos dezeseis invernos, gelou no mez do Janeiro

em oito, tambem de noite e poueas noites. Nos mesinos dezeseis inver-

nos, gelou no mez de Fevereiro em um so, e por duas noites. N'estes

mesinos mezes em que gelava e em que a temperatura descia abaixo de

32°, subia algumas vezes a 59", a 63°, a 64", e ate a 67".

Em Dezembro de 1816 desceu o thermometro a a 30° e eubiu a

60". No mesmo mez de 1817, deseeu a 32° e subiu a 63°. No mesmo
mez de 1835 desceu a 27" e subiu a 60". No mesmo mez de 1836

deseeu a 29" e subiu a 63°.

No mez de Janeiro de 1820 deseeu a temperatura a 26° e subiu a

64". No mesmo mez em 1837 desceu a temperatura a 27" e subiua 63".

No mez de Fevereiro de 1839 desceu a temperatura a 26" e subiu

a 67": 41" de difierenca, no mesmo mez do mesmo anno. A temperatura

mais baixa que se marcou no inverno no espaco de dezeseis annos f'oi 26",

e a mais alta 68°: differenca de 42". Estas temperaturas extrcmas foram

obtidas com o thermometro ordinario a boras certas; e provavel que

ainda se obtivessem maiores variacoes se tivesse sido emprcgado o ther-

mometro de maximo e minimo. Estes exemplos que citamos nao sao ca

sos raros; e o que acontece em muitos invernos.

Na primavera as variacoes de temperatura nao sao menos pronun-

ciadas. Assim em Marco vemos a temperatura deseer alguns annos a

35°, 37°, 38" e 39", e subir a 74", 77° e 85". No mesmo mez de Marco

e no anno de 1822 a temperatura desceu a 45° e subiu a 85°: 40" de

difference. No mesmo mez de Marco de 1835 desceu a 38° e subiu a

74°. No mesmo mez de Marco de 1837 desceu a 37° e subiu 64".

No mez de Abril tern descido a temperatura a 37" e subido a 84".

No mesmo mez de Abril de 1835 desceu a 39" e subiu a 84": 45° de dif-

ierenca. No mesmo mez de Abril de 1837 desceu a 37" e subiu a 67°.

No mesmo mez de Abril de 1840 desceu a 41" e subiu a 81°.

No mez de Maio tem-se visto deseer a temperatura a 42° e subir

a 89": 47" de difierenca. No mesmo mez de Maio de 1840 desceu a tem-

peratura a 43° e subiu a 89". No mcsino mez de Maio de 1839 desceu

a 43" e subiu a 88". No mesmo mez de 1835 desceu a 45" e subiu 87°.

De modo que os mezes da primavera ainda nos apresentam maiores varia-

coes do que os do inverno, c a primavera e geralmente notada entre nos

pela desigualdade e variacoes da sua temperatura.

No verao ainda encontramos grandes variacoes; e nilo citamos todos

os exemplos d'estas grandes variacoes, ellas sao triviaes; so cscolhemos

algumas das maissalientes. No mez de Junbo vemos a temperatura deseer

a 48° e subir a 97": 49" de dilFerenca. No mez de Junho de 1817 desceu a

temperatura a 50" e subiu a 85". No mesmo mez de Junho de 1 835 desceu
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a 48" c subiu a 88". No mesmo mez em 1840 desceu a 55" e su-

biu a 97".

No mcz de.Iulho a temperatura tern descido a 51" e subido a 105°:
54° dc diffcrenca. No mcz de Julbo dc 1819 a lemperalura desceu a
56° e subiu a 102"; no mesmo mez em 1824 a temperatura desceu a
58" e subiu a 105°. Estas sao as variacoes mais notaveis, mas outras de
30° a 40° sao frcquentes.

No mcz de Agosto a temperatura tem descido a 53" e subido a 99°:
46° de diffcrenca. N'este mesmo mez cm 1837 desceu a 57" e subiu a
97"; o mesmo aconteceu no mez dc Agosto de 1 838; e no mez de Agosto
de 1839 desceu a 57° e subiu a 99°.

Estas temperaturas cxteriorcs tao alias a sombra no vcrao pode-
rao parecer extraordinarias; entretanto ale'm de sercm extrahidas das

observacoes do Sr. Franzini, o que ja e lima boa garantia da sua exa-
otidao, ainda para maior seguranca nos informamos do modo por que o
tbermometro exterior estava collocado, e soubemos que tudo tinha sido
leito conforms as rcgras eslabelecidas, e como suppimbamos. Tambem
ajuntaremos, que nas observacoes metcorologicas de Pretorio achamos,
que no anno de 1784, no mez de Junho, subiu o thermometro a 97°; em
Julho chegou a 102; c no dia 1 3 de Agosto chegou a 106°, e assim se con-
servou durante duas boras; no dia seguintc, 14 de Agosto, subiu a 103".

No outono as variacoes nao sao tao extensas, mas sao ainda conside-
ravcis. No mez de Setembro a temperatura tem descido a 48" e subido a
92". No mez de Setembro de 1819 a temperatura desceu a 50" e subiu
a 89". No mesmo mcz no anno de 1839 desceu a 51" e subiu a 89°. No
mesmo mez de 1840 desceu a 48" e subiu a 92".

No mez dc Outubro a temperatura tem descido a 40" e subido a
88°: 48" de diffcrenca. No mez de Outubro de 1821 desceu a 50" e su-

biu a 88". No mez de Outubro de 1836 desceu a 40" e subiu a 78°.

No mez de Outubro de 1837 desceu a 47" e subiu a 84".

No mez de Novcmbro a temperatura tem descido a 34" c subido
a 75": 41° de diffcrenca. No mesmo mcz de Novembro dc 1820 desceu
a 36" c subiu a 74". No mesmo mez de 1 825 desceu a 39° e subiu a 70".

E no mesmo mez de 1835 desceu a 34" e subiu a 75".

A tabella que apresentamos (n.° 56) extrabida dos diarios metco-
rologicos do Sr. Franzini e curiosa, pois mostra por observacoes de de-
zeseis annos a minima e maxima a que tem cbegado a temperatura cm
cada mez, e alem d'isso, a media minima e a media maxima dc cada
um dos mezes. O exame d'esta tabella nao so nos indica as grandes va-
riacoes que mesmo mez pode apresentar nas suas temperaturas cxtre-

mas, como tambem ali sc ve" que ate a differenca enire a media maxi-
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ma e a media minima no mez e rnuito grande: 30" e mais. E a difle

rcnca entre a mais baixa media minima em Janeiro e a mais alta md
dia maxima em Julho e 60". Tambcm se ve por essa tabella que a mais
baixa temperatura observada n'estes dezaseis annos foi 26°, e a mais
alta 105°: 79" de differcnca. Em quanto no Funchal a mais alta tempe-
ratura observada e 85" e a mais baixa 45": so 40" de difterenca; isto por es-

paco de mais de cem annos, e a minima 45° foi obtida com o thermome-
tro de maximo e minimo.

Julgamos preciso entrar n'estas particularidades para fazer melhor
sentir as grandes variacoes que ha na temperatura de Lisboa, e que nao

podem ser bem apreciadas so pelas temperaturas medias do anno, das

estacoes e dos mezes, que os authores teem publicado; e ainda cuidamos

que e necessario continuar n'esta analyse e levar mais adiante o nosso

exame; porque tambem existem grandes variacoes nas difTerentes boras

do mesmo dia, entre o dia e noite e entre os dias success! vos; estas va-

riacoes, as vezes tao grandes, sao as mais perigosas, c as que produzem
os resfriamentos e constipacoes.

N." 56.

TABELLA EXTRAHIDA DAS 0BSKI1VAC0ES MKTEOROLOG1CAS DO SR . FRANZINI PARA MOSTRAR,

POR OBSERVANCES DE 16 ANNOS, A MINIMA E A MAXIMA A OUE TEM CHEGADO A TEMI'ERATUI!

A

EM CADA MEZ, E A MEDIA MINIMA E A MEDIA MAXIMA EM CADA DM DOS MEZBS

DO ANNO EM LISBOA.

Lisboa

Temperaturas
extremas ob-

servadas

Temperaturas

extremas re-

gulares

Mezeg Minima Maxima Minima Maxima

Fcverciro

Marco

26
26
38

37

42
48
51

53
48
40
34
29

o

68
68
85
84
89
97

105
99

92
88
75
67

34°

39
41

44
48

53
56
57

54
48

40
35

o

61

65
71

76
81

88
94
92

88
78

70
63

Abril

Maio
Junho
Julho

Agosto

Outubro
Novembro
Dezcmbro

Conclusao 26 105 34 94
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A temperatura durante o dia aprescnta cm Lisboa variacoes muito
consideravcis; muitas vezes a variacao entre a maxima c minima do dia

e noite e so 6° ou 8" e menos; mas tambem muito frequcntes vezes em
todas as estacoes, pore'm ainda mais na primavera e vcrao, a variacao

e 20°, 25°, 30° e mais. Os exemplos dc variacao de 20° no mesmo dia

sao frequcntissimos; de 25° ainda sao frequentcs; e nao nos devera" isso

admirar quando vemos em alguns mezes a differenca de 20",2 entre a

media minima do mcz, 61°, 7 c a media maxima 81",9, (Junho de 1810);
e a differenca de 20 n

,l entre a media minima do mez 60°, 9 e a media
maxima 81", (Julho de 1810). Lancando os olhos para os diarios me-
tcorologicos, scm grande trabalho achamos dias em que a temperatura
variou 32° (20 de Junho de 1840) c ate 35" (21 do mesmo mez e anno).

Em Julho d'este mesmo anno achamos em varios dias 30" de variacao,

e em alguns dias 31°. Em Agoslo d'csse mesmo anno achamos o dia

19 em que a variacao foi 37°. Os exemplos d'estas grandes variacoes de
temperatura nao sao raros, e poderiamos ainda achar talvez variacoes
maiores se corressemos todas as observacoes que temos presentes; mas
nao pertendemos mostrar so o que e extraordinario, queremos estabe-

lecer que no clima de Lisboa as grandes variacoes de temperatura de
20" a 25° no dia sao frequentes, e que ainda muitas vezes a variacao e
maior; e repetiremos que estes numeros foram obtidos com um thermo-
metro ordinario, e a horas fixas; e todos que estao costumados a fazcr

observacoes meteorologicas sabcm (pie as temperatures extremas toraa
das corn urn thermometro de maximo e minirno marcam sempre maior
variacao. No Ensaio Estatistico do reino de Portugal e Algarves, em
que Balbi reuniu as observacoes meteorologicas que entao pode collier

de differentes terras de Portugal, concluiu, que a temperatura aqui e
muito variavel, principalmente em Penafiel, Porto e Lisboa, havendo va-
riacoes de 18" a 28"; e fallando particularmenle de Lisboa, havendo
variacoes de 22". Elle comtudo sabia que se a temperatura fosse tomada
a outras horas, ainda as variacoes seriam maiores. Se nos lembrarmos do
que ilea dito n'esta parte a respeito do Funchal em que a variacao nas
vinte e quatro horas nao excede regularmente 10", sendo o mais fre-

quente 4° ate 8°, e muito extraordinariamente chega alguma vez a 1
9"

nas vinte e quatro horas com um thermometro de maximo e minirno,
conheceremos hem a differenca dos dois climas n'esta parte.

As variacoes de temperatura em Lisboa de dia para dia nao sao tao

grandes, tomadas todos os dias a mesma bora, como as variacoes que tem
lugar no mesmo dia a horas diflerentes. Muitas vezes ate a ditlerenea

e pequena; mas tambem nao e raro ver em dias successivos o thermo-
metro a mesma bora marcar 10" de diderenca. e algumas vezes I

5". 'ara
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esta variacao basta a mudanca de vento; scndo o Nordeste e Norte em

geral mais frios, o vento do Sid temperado ou quente, e o vento do Oeste

moderadamcnte fresco. A influencia do rumo do vento e da sua velocidadc

sobre a sensacao de frio que produz nos individuos e tal, que no inverno

o Nordeste forte com uma temperatura que nao desce geralmente abaixo

de 32° e mui poucas vezcs la chcga de dia, faz senlir urn frio pene-

trante e incommodo crestando os beieos, orelhas, nark, e provocando as

lagrimas, como se o individuo estivesse exposto a urn frio forte dos cli-

mas do Norte.

A forca solar e grande em Lisboa, e por isso a passagcm do sol para

a sombra, sobretudo quando se estevc parado ao sol, e muitas vezes se-

guida de resfriamentos, defluxo e constipacao, etc. Se esta transicao se

faz por uma ma ou esquina cm que sopra vento frio, se o individuo

fica ahi parado, a constipacao e rnuito provavel, porque a diflerenca de

temperatura a. que o individuo n'cste caso se expoe succcssivamente e

de 20° a 30°, ou mais.

Ha outras particularidades nas variacoes de temperatura em Lis-

boa, que nao entrando na parte propriamente mcteorologica, tern com-

tudo uma indubitavel influencia na saiide dos habit antes, e na marcba

das molestias, principalmente em padecimentos cbronicos de vias respi-

ratorias. A posicao das habitacocs em sitios elevados ou baixos, em si-

tios expostos aos ventos do Norte ou abrigados d'elles, em interscccoes

dos montes, em que giram correntes fortes de ar, a exposicao ao Norte

ou ao Sul recebendo a influencia solar, dao as habitacocs condicoes de

temperatura inteiramente diflerentes. De tal modo, que habitacocs mui

proximas, e ate contiguas, so pela ditlerenca d'estas cireumstancias po-

dem ter uma temperatura rnuito diversa. Acontece na mesma babrta-

cao, se e grande e espacosa, de modo que reuna as duas exposicoes de

Norte e Sul, haver a mesma hora duas temperaturas mui distinctas,

parecendo climas diversos. Esta diflerenca entre os dois lados ou expo-

sicoes da mesma casa e ordinariamente de 4°, 5° e as vezes 8
n

, e na occa-

siSo em que entra o sol nos quartos do Sul, se a communicacao dos dois

lados nao e franca, a diflerenca ainda pode ser maior. Nao e raro que

pessoas de saiide delicada, scm sahir de casa, e simplesmente pela pas-

sagem do lado quente para o lado frio sintam calafrios, espirros, e se cons-

stipem. Com a ma construccao das casas, de que ja fallamos, e com a

diflerenca de temperatura nas diversas partes da mesma habitacao ja"

se ve que se devem cstabelecer correntes de ar frio que nao podem

ser senao rnuito desfavoraveis no tratamento de algumas molestias, e par-

ticularmente nas do apparelho respiratorio. Em Lisboa ha algumas ha-

bitacoes excellentes, hern construidas e reparadas, com exposicao do Sul,
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reeebendo amplamente o sol, e ein que o doente so pode conservar muilo
hem e cm boa temperatura, sem lume, todo o inverno; mas ainda n'este

caso, o mais favoravel, elle tern durante a maior parte d'essa estacao do
se limitar a sua propria liabitacao, e as vczes so a alguns quartos d'clla,

c quando se tratar de sabir e respirar uma atmosphera livre, cm pou-
cos dias o podera fazer, e em poucas boras d'esses dias; e para isso sao

precisas precau^oes muito espeeiaes para evitar as variacoes de tempe-
ratura e os golpes de ar.

Na maior parte das casas em Lisboa, durante o inverno soflre-se

f'rio que ehega a ser desagradavel mesmo para os saos. Comeca hoje este

mal a ser remediado pelo uso de diamines e fogoes, a imitacao do que
se faz nos chinas frios, e nas nossas proprias provincial, e para cuja

introduccao havia ha annos n'esta cidade uma mal fundada repugnancia.

Mas estas temperaturas arlificiaes, que sao melbores para os doentes de
affeccoes pulmonares, do que sofl'rer o frio, nao sao comtudo compara-
veis com a exposicao ao ar livre em uma temperatura suave e no meio
de um bello paiz sempre em plena vcgetacao.

Insistimos tanto sobre as variacoes da temperatura em Lisboa por-

que nos parcceu que este ponto capital do seu clima, e da maior in-

(luencia sobre as doencas de peito, jd mui bem conbecido pelos faculta-

tivos, nao o e bastante pelo publico, e nao o e pelo modo positivo, claro

e numerico pelo qual objectos d'esta ordem devem hoje ser tralados e

sabidos. Ainda diremos que todas estas consideracoes relativas ao clima
de Lisboa se podem estender e applicar com pequenas modilicacoes ao
clima dos seus arredores, para onde e pratica mandar os doentes ataca-

dos de molestias de peito. A mesma imprcssao dos ventos, as mesmas
variacoes de temperatura ali so encontram; e on seja porque as habita-

coes estao isoladas, ou mais separadas umas das outras, ou porque a irra-

diacao tcrrestrc e mais rapida, ou por oulro qualquer motivo, que nao
e mister agora ponderar, e certo que em geral ali desce mais a tempe-
ratura, e a accao do vento do Norte e Nordeste se faz mais sentir do
que em Lisboa. Porein tambem e' verdade que ali a temperatura no ve-

rao nao sobe tao alto, e que o calor forte do dia se dissipa mais depressa.

Se os ventos teem uma influencia saudavel para refrescar a tempe-
ratura e purificar o ar, tambem ds vezes levam as emanacoes infectas ao
interior das habitacOes, e ainda teem outros inconvenientes que convem
ponderar. Alem das variacoes de temperatura, em que elles teem uma
influencia tao manifesta, os ventos pela sua forca sao ainda incommodos
para os doentes aflcctados de molestias pulmonares, embaracando a res-

piracao, desaliando a tosse, e levantando a poeira que com as ruas mac-
adamisadas. mio regadas c com o detrilo dos excrementos dos animaes,
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produzem um effeito desagradavel para todos, e muito nocivo para os

docntes; e finalmente clles causam a certas horas um sentimento de frio

que constipa.

As chuvas cm Lisboa sao abundantes no inverno, moderadas na pri-

uiavera e outono, e raras no verao. Esta regra soffre algumas exeep-

coes. Calcula-se haver no anno noventa e oito dias de chuva, termo me-

dio; dos quaes trinta e cinco no inverno, vinte e seis na primavera,

oito no verao, e vinte e nove no outono; e eahirem no anno quinhentos

oitenta e tres millimetres de agua, ou dois palmos e dois tercos, que equi-

valem b cento setenta e urn almudes por braca. Esta quantidade e me-

nor do que a que chove no Funchal. A chuva cahindo as vezes em Lis-

boa muito miuda e por muitas horas successivas, da a atmosphera uma
grande humidade; pore'm fora d'isso o clima de Lisboa nao se pode cba

mar humido. Posto que nao saibamos de alguma boa serie de observa-

coes hygrometricas feilas coin instrumentos de eonfianca para estabc-

lecer esta parte da sua meleorologia, como hoje se rcquer, comtudo pe~

las observacoes que ha, feitas com hygrometros de absorpcao, e pelo que

vemos acontecer com os corpos hygromctricos, nao julgamos que a hu-

midade do clima de Lisboa seja tal que tenha effeitos manifestamenle

nocivos nos doentes atacados de tisica pulmonar. Haverao dias, baverao

invernos em que a humidade e grande, e as vezes combinada com o vento

e o frio de um modo desagradavel, mas em geral o clima nao e humido;

antes no verao a atmosphera e mais secca do que conve'm para a res-

piracao, e esta seccura di ao paiz o aspecto trisle e arido que os nossos

campos faltos de arvoredo apresentam n'essa estacao depois da colhcita.

Por oulro lado, a falta de agua para irrigacao nos campos, e para os di-

versos misteres de consumo na cidade, confirmam esta idea de um clima

secco durante o verao que os vcntos maritimos nao podem modificar

contra a predominancia e forca dos seus antagonistas.

Vejamos agora qual e a relacao que a temperatura, ventos, chuva

e o tempo teem cntre si no clima de Lisboa, e como essa relacao se ma-

nii'esla nas diversas estacdes. Os ventos que dominam mais em Lisboa

sao, como dissemos, o Nordeste, Norte, Noroeste, Ocste c Sudoeste, Os

dias chamados de vento forte podcm-se calcular pela media de varios

annos em oitenta e tres dias no anno; porem os dias de vento mais fraco

sao muitos, vindo os dias totalmente screnos e de completa bonanca a ser

muito poucos. As chuvas veem regularmente com os ventos de Sudoeste,

Oeste e Noroeste. Os cbuveiros com os ventos do Noroeslc. As tempes-

lades com o de Sudoeste. Os fortes frios do inverno com o Norte c Nor-

deste. No inverno e frequente ver baixar o haromctro alguns millimc-

tros, e vinte e quatfo boras ou mais depois, passar o vento a um ponto
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de Noroeste ate ao Sul e chover; ficando a tempera!ura moderada por

muitos dias. Depois observa-sc subir o barometro, o vento passar ao Norte
ou Nordesle, estabeleccr-se tempo bom e claro, temperature baixa, frios

fortes, tempo seguro por muitos dias.

A primavera e uma estaeao muito irregular em Lisboa, nao so pelas

variaeoes de temperatura eomo tambcm pela variaeao dos ventos e chu-

vas, e do tempo em geral. Apparecem dias de grande calor com tardes

e noites muito frias, a ponto de ser preciso mudar o vestuario ou ajun-

lar mais algmn fato para a noite. Veem dias elaros c bellos de muito
calor e logo se seguem dias de muita cbuva. Alguns annos, depois de

dias de calor em Abril ou Maio em que todos mudaram o vestuario para

mais ligciro, vein, quando ja se nao espera, chuva e frio que faz re-

correr ao fato ja abandonado; e n'estas transieoes e inesperadas mudan-
£as as constipacoes sao frequcntes.

No verao os ventos sao muito mais regulares, mas os do Norte,

muitas vezes fortes, predominam. E commum amanliecer o dia sereno

e ja quente, conservar-se assim ate a uma ou cluas da boras da tarde;

a cssa bora de grande calma cstabelccer-se vento do mar que refresca a

atmospbera, e mais para a tarde o vento passar a terra e sobrevir Norte

forte. Isto succede muitos dias scguidos durante o verao; este jogo dos

ventos refresca e purifica o ar, e e um dos grandes bens do clima de

Lisboa, cuja atmospbera muito earece d'esta purificacao quotidiana. Este
vento forte do Norte e DOS mczes de Julho e Agosto muito desejado para

o trabalho das eiras, e em toda a costa de Portugal se faz scntir com
forea n'esta estaeao. As viracoes do mar n'essa mesma estaeao sao mo-
dcradas, sentem-se em Lisboa e em toda a costa, e nao penetram muito
no interior.

O outono e talvez a estaeao em que se aprescntam menos irregu-

laridadcs de tcinperatiira e de ventos, em que as chuvas sao inoderadas,

e e a estaeao mais agradavel em Lisboa e seus arredores. No mez de

Setembro ainda se soflre calor e as vezes grandes variaeoes de tempe-
ratura. Por isso o Sr. Franzini julgou dever colloca-lo no verao, e pelo

menos os seus primeiros quinze dias cabem ali muito bem; porem o fim
de Setembro e os mezes de Outubro e Novembro sao gcralmente os me-
lliores, mais regulares e suaves do anno. A temperatura media do mez
de Outubro regula pela temperatura media do anno. Cumpre porem ad-

vertir que as eslaeoes nao s8o todos os annos da mesma forma, ba al-

guns invernos muito suaves, outros muito frios ou chuvosos, verfies me-
nos quentes, primaveras mais regulares e amenas. Nos descrevemos o

mais commum e frequentc.

i ,*t:i.*ssn —• t. t. i'. i. 26
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Alem d'estas consideracoes que vem feitas para mostrar alguns in-

convenientes que o clima de Lisbon e eertas condicoes da cidade teem
para o tratamento da tisica pulmonar, ha mais outras, que nao sendo
tao geraes e yersando sobre objeetos dc menos importancia, nao sao

eomtudo para desprezar. litoral junto a cidade e pouco declive; a sua

inclinacao e rauito suave, o mar e Tejo vao abandonando esta parte

das suas margens; em alguns lugares, oa vasante, fleam muitas bracas

de superfieie lodosa descoberta, exhalando miasmas que leyados pelo

vento as habitacoes mais proximas, dao um eheiro desagradavcl, e pela

natureza das materias que os produziram devem ser nociyos. Na mes-
ma occasiao da vasante os ventos do Sul entrain pelos eanos da lim-

peza, e levam dentro das habitacoes as emanacoes inl'eclas, a que se nao
oppoe os mechanismos usados em outras partes n'esse servico domcstico,

que entre nos est^i em um atrazo vergonhoso. A entrada dos rcsiduos

immundos da cidade no mar fazia-se ainda ha pouco tempo em alguns

pontes do litoral, por tal modo, que alem de infccto era indecente; e

o estrangeiro antes de desembarcar ja tinba confirmado as suas ideas

anteriores sobre o aceio de Lisboa. Hoje o aceio da cidade 4 muito diffe-

rentc do que era ha vinte annos, e todos os dias melhora; porem ainda

existem por muitas partes focos de infeecao tpie o hdbito tolera, mas
que a hygiene aitamente reprova. Seui pertendermos agora avaluar o

systema de limpeza feito por meio de eanOs que conduzem as impiire-

zas ao mar, e eerlo que estc systema <!sl;i estabelecido, e que nao tern

aqui alguns dos inconvenientcs que existem cm Londres, Paris e outras

eidadcs, visto que a agua do Tejo misturada com a do mar nap pode ser

applicavel para os mesmos usos que a agua do Tamisa e do Sena. E
tambein e certo que se por este processo se introduzissem immediala-

mente no mar as materias rejeitadas, e os canos recebessem sufficiente

quantidade de agua, o systema, se nao fosse o melhor, era pelo menos
no nosso caso muito toleravel. Mas alem de que elle se nao estendc

a todas as partes da cidade, bavendo algumas em que as immundicies
se lancam nas ruas, onde permanecem por muitos dias, a jiouca agua
que tern a cidade, faz com que as materias que se deitam nos canos,

fiquem depositadas e demoradas, formando durante o vcrao focos de in-

feecao que exhalam pelas aberturas proximas ds casas, e ate debaixo

das janellas os mais pestillentes miasmas. Um matadouro e seus anne-

xos no meio da cidade lancando a muita distaneia as suas insalubres

emanacoes, os gazometros da ilium inacao corrompendo a atmosphcra vi-

sinha, algumas fabricas no meio das habitacoes, as ruas ainda pouco lim-

pas. muitas escadas indecenternente sujas, nao sao eiementos indide-
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rentes para alterar a pureza da almosphera e para alaear urn pulmao
docnte. Algumas d'estas eausas tern unui aeeao local, limitada e cir-

cumscripta; outras, pore'm, levam os sens elfeitos niais long-e c nao po-
dein deixar de ter uma perniciosa influeneia sobre a marcba da tisica

pulmonar, n'aquelles doentes que a ellas esliverem cxpostos. As recom-
mendacoes, os cuidados bem dirigidos, a boa cscolha de habitacoes ate-

miam c modcram alguns dos inconvenientes de segunda ordem, mas
outros sao dil'licilmente remediaveis, on complctamente sem remedio.

E pratica geralmenle aqui adoptada que os doentes de molestias
puhnonares, vao na primavera para i'ora da cidade, a uma ou duas le-

guas de distancia, para o interior, long-e das margens do mar, para si

tios saudaveis, pouco clevados, como menos ventosos, cercados ou proxl-

mos, quando e possivel, de alguma vegetacao. jardini, quinta ou arvo-

rcdo, para poderem ali passear. Os silios mais reeommeudados por estas

condicocs que acahamos de enumerar c por terem babitacoes que se pos-
sam alugar e outros commodes para os doentes e familias, sao: Campo-
lide, Sete-iios, Convalescence, Bemfiea, Calhariz, Larangciras, Palma,
Campo Grande, Lumiar, etc. Os doentes demoram-se ali de quatro a

seis mezes. Alguns d'esles sitios sao apraziveis, teem jardins, e algumas
habitacoes boas; mas o gcral d'essas habitacoes e inao: construccoes de
pessimo gosto, pouco aceadas, sem jardins, e em alguns d'estas silios

acbam-se ellas accumuladas e dispostas como em uma rua da cidade,

recebendo toda a poeira, que os vcntos e o movimento dos vehieulos Ihc
enviam, e as vezes as emanacoes de uma estrada em que se lancam as

immundicies das casas. Se islo tvido nao e geral, e ao menos muito fre-

quente. Ha nos arredorcs de Lisboa, algumas habitacoes com exeellen-
tes jardins ou quinlas, como dissemos, mas essas sao gerahnente occu-
padas pelos sens proprietaries, e as que sao destinadas para se alugar
sao muitas vezes ma's, e ordinariamente peores e mais acanhadas do que
as occupadas pelos doentes na cidade durante o inverno. Os arvoredos
na proximidade de Lisboa sao raros, o campo depois da eolheita fica

triste, ando <> sccco; de ludo isto resulta no verao uma temperatura alta,

uma atmosphera secca, passcios pouco defend idos do vento e do calor,

baslanle poeira, reunido islo a todas as variacoes da temperatura que
igualmente se encontram na cidade. Nao e raro hirem doentes no mez
de Marco e de Abril para o campo com o bin de aproveitar tempo, de-
pois de alguns dias bons, e na csperanea da sua continuacao, c ficarem
encerrados, um mez e mais, sem poder sabir a passeio por causa da
chuva e mjio tempo, que depois sobreve'm. Assim mesmo e fora de dii-

vida, que o ar de campo nas visinhancas dc Lisboa. e util no tratamento
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de muitas molestias, que cm algumas alleeeoes chronicas de vias respi-

ratorias, tern uraa influencia saudavel, e que mesmo na tisica pulmonar
tem algumas vezes produzido effeitos benefieos. Temos visto em doentes

nossos, e de nossos collegas suspender-sc a marcha da molestia com o

ar do campo dos arredores dc Lisboa em casos j:i reputados graves; inas

nao podemos deixar de dizer que alem de inconvenientes que podem vir

a ser remediados para o future, como sao a falta de arvoredo, a lalta

de boas babitacoes, de jardins, passeios, etc. ha outros que dependem
das variaeoes atmosphericas, da tempera tura, do vento, e do clima cm
geral, que podem ser modibcados, mas nao completamente vencidos.

Tambem julgamos que as grandes sommas despendidas em babitacoes,

quintas, e jardins nos arredores dc Lisboa, se tivessem sido empregadas

com melhor gosto c intelligencia haviam de dar condicoes inuito mais

agradaveis para os saos e mais proprias para o tratamento das molestias,

e haviam de atenuar ccrlos inconvenientes do clima, alii onde elles po-

dem ser atenuados.

No fim do outono quasi todos os doentes voltam [>ara a eidadc; as

babitacoes do campo sc'ndo incoinmodas, frias, bumidas, mal rcparadas,

a tempcratura mais baixa do que na cidade, e scnlindo-se mais as suas

irregularidades, os doentes mais abatidos e fracos poucas vezes se podem
cxpor ali ao ar livre; ficam tristes e menos acorn panhados; os transportcs

diarios sao maos e dispendiosos; e tudo isto faz com (pie apesar das mas
condicoes que se enconlram na cidade, os que passam o verao no campo,

voltem aqui no invcrno. Para alguns collocados em mclbores circums-

tancias a habitacao no campo, ainda mesmo no inverno, podcra ser util:

esse caso e excepcional.

Do que fica dito ja se pode ver quaes sao as condicoes em que se

acha o doente aflectado de tisica pulmonar em Lisboa no invcrno, e nos

arredores dc Lisboa no verao, e se pode fazer a comparacao com as con-

dicoes em que se acha no Funchal em iguacs cslacdes. Pelo que diz res-

peito ao inverno nao nos parece que possa haver hesitacao em escolher

o Funchal, quando isso for possivel, e o doente estiver em estado da

mudanca lhe poder aproveitar; mas pelo que diz respeito ao verao, as

razoes nao sao tao claras, por(jue o verao no Funchal tambem nao e

isento de inconvenientes; sente-se muito o calor em alguns dias, ha uma
certa humidade na atmosphcra, ou outra circumstancia no clima (pie

produz grande transpiracao por qualquer exercicio, e um estado de lan-

guidcz e depressao de forcas que se assemelha ao que se sente nos climas

tropicaes. E portanto necessario que os doentes ali vao iguabnente para

o campo, o que esta estabelccidp j;i em regra, e que procurem em uma
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allura conveniente a temperatura fresca e agradavel que conve'in ao

seu estado. Com csla mudanea, ainda nos parece que as eondieoes ali se-

jam melhores do que as que se eneontram nos arredores de Lisboa du-

rante a estacao calmosa. Temperatura mais fresca e igual, atmosphera

inenos secca, menos vento, poueas variaeoes atmosphericas, f'alta de

poeira, e uma vegetaeao seropre vieosa, const iluem essa vanlagcm com-

parativa.

A comparaeao do elima de Inglaterra com o da Madeira em refe-

renda a sua utilidade no tratamento da tisica pulinonar, esta estabele-

cida por una grande numero de faetos que tern dado aos medicos a eon-

viccao de que, pclo menos durante o inverno, e nos inezes que vao de

Outubro ale Maio, os sens doentes afl'eetados de molestias de peito, de-

vendo saliir de Inglaterra a procurar climas mais favoraveis e hospita-

leiros para sua habitacao, acham na Ilha da Madeira um dos primeiros

para esse fun boje aconselhados. Medicos de outros paizes mandam lam-

bem para ali os seus doentes, mas em proporcao muito menor. Nos nao

temos ainda um grande numero de faetos para poder tirar uma con-

clusao nossa decisiva, porque eomeeamos mais tarde, e para fazer essa

comparaeao pratica da utilidade dos dois climas, que e ainda mais se-

gura e importante do que a comparaeao meteorologica, e preciso reunir

dados estatistieos muito exactos e numerosos. Por ora ha alguns faetos

do grande proveito do clima da Madeira em doentes de Portugal. Tam-
bem ha outros em que cllc nao produziu efleito nenhum favoravel; po-

rem muitos dos doentes para ali mandados nao tern sido os proprios para

aproveitar a influencia do clima. Para se poder fazer esta nao I'acil com-
paraeao, e preciso que dies nao vao no ultimo periodo da niolestia, e

quando ja a esperanea csla complctamente pcrdida. Nao ha clima nem
meios humanos, que possam remediar lacs estados de destruicao eruina;

e a viagem ainda apressara o resultado fatal.

Em uma questao tao importante como esta, que so pode ser deei-

dida por muitos faetos, e preciso deixa-los aeeumular antes de tirar uma
conclusao definitiva; assim como tambem e preciso nao perder de vista

que nos arredores de Lisboa, e em outras partes do reino, se tern visto

algumas vczes a tisica pulinonar suspender a sua marcha por annos e

ate estabelecer-se uma cura que se pode reputar definitive. Tudo isto

deve ser bem presenle a quern imparcial c conscienciosamenle perten-

der, em tempo competente, tirar essa conclusao linal e decisiva.

Se fosse possivel acbar dentro do reino, nas nossas provincias do

Sul, um clima que no inverno reunisse as eondieoes meleorologicas e

outras de salubridade com os eommodos que rcune o Funchal, esse cli-
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ma deveria ser experimentado cm larga cseahi, porque, cm igualdade

de circumstancias, ainda seria mais vantajoso para os babilantes de Por-

tugal do que a lllia da Madeira, e sobre ludo seria aeccssivel a maior

nuinero de doentes e a todas as fortunas.

Em diversas epocas, tem-se recommendado no tratamento da tisiea

pulmonar os dimes do Alemtejo, e outros do Sul do Tejo, mesmo du-

rante o iiwerno; e posto que aquella provineia lenba localidades muito

frias, e desabridas, outras ali ba mais temperadas, e sao cstas que lb-

ram aconselhadas pelos praticos. Abandonada por vezes, nunca esta idea

tem sido inteiramente esquecida, e urn on outre easo 1em apparccido

que abona a eonfianca que taes climas mereeeram a alguns medicos

portuguezes.

Zacuto Luzilano na sua Praxis Jlistoriarum Lib. 2." Ob'serv. 2." diz:

« Phlisicos in multum lempus aliquando vitam prorogasse auclorum His-

« torke contestantur. Est oppidum apud Lusilanos fertile el anuenum,

« a vulgo Palmella vocatum, in cujus circuitu piniferarum arborum, est

« copia multa. Ad hunc terra tra.ctum aliquot, verb phlisicos, a me el

«aliis perilissimis Medicis deploratos, memini me trans/ere solitum. In

«hoc aere exsiccanle, per aliquot mensium spatium commorantcs elsi

« imbelles el infinni, lussi non ilajerina fuere delenli. Tandem per mul-

« tos annos in eo loco habitantes, ulcere crusta obduclo aut callo oblu-

« ralo ad longissimum tempus vitam sani produxerunt. Jlii recidivanles,

« oborlo ilerum sanguinis spulo, phlisi consumpli sunt. »

Curvo de Semedo na sua Polyantbea Medicinal, no capitulo quo

tem por titulo

—

Jdvertencias que se devcm observar para a boa cura

dos cslillicidios e losses importunas, pag. 203, diz:— «Os achaques do

«peito e os estiilicidios da cabeca que cm Lisboa sao quasi incuraveis,

«se curarn facilmente em Be'ja. » No mesmo capitulo pag. 202, tambem

falla de trcs doentes que se curaram de molestia cle peito, retirando-se

urn para Evora, outro para Saeavem, e a respeito do terceiro so diz que

para fora de Lisboa. Na mesma obra quando trata dos estiilicidios, tosses

rebeides, tisicas, etc. aconselha ar puro de campo, pore'm nao inculca

lugar algurn particular.

Duarte Pvebello de Saldanba na sua Illustracao Medica (vol. 2.° pag.

1 15), fallando da provineia do Alemtejo diz: « E comtudo o asylo dos li-

« sieos, principalmente a cidade de Beja, para ondc se costumam refugiar

« os de Lisboa, e de outras partes da Estremadura. E supposto se chame

« a esta cidade a sua sepultura, e porque quando se rcsolvem a procurar

a os seus ares e no ultimo estado da tisiea, em o qual nenbuns Ihe va-

«lem. » Pore'm outros aulborcs portuguezes tratando de catarros. estilli-
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cidios quentes e frios, tosses e tisica pulmonar, e aconsclhando a mu-

danea de clima on do iocalidade, nao designam e especificam o lugar da

sua cseolha, o que nos faz crer que essa reputaeao de alguns pontos do

Alemtejo e Estremadura nao estava tao hem estabelecida que fossem ge-

ralmente reeommeiidados. E comtudo eerlo que essa tradieeao, posto que
ja niui feouxa e debil, chegou ate nos, e que fuudados n'ella alguns

docntes ali teni hido ultimamenle, e com algum provcito.

Nao teraos em Portugal observacoes metcorologieas que possam ser-

vir para earacterisar exactamente o clima das diversas partes do Ileino;

temos de algumas terras, observacoes que podem ser eonsideradas como
trabalho cle curiosos mui digno de louvor, mas que esla muito Jonge

d'aquellas observacoes seguidas, severas e aturadas que hoje se exigem

para defimr a natureza e indole de um clima. E esta falta relativa-

mente a essas did'erentes partes cle que acima fallamos e tal que se nao

pode determinar o sen clima e condicoes meteorologicas nem mesmo
aproximadamente; alem de que tudo o que se refere as curas que ali

tern tido lugar, e tao vago, tao incerto em diagnostic© , ou sao tao poucos

factos de bom diagnostico, que nao animam muito a cxperimentar, so-

bretudo (juando as didiculdades do transito e a falta de habitacoes com-
niodas e proprias para os doentes. affrouxam e esmorecem para qual-

<pier tentativa que se pertenda fazes em maior escala. E estas mesmas
dif'ficuldades e falta denunciam a pouca concorrencia dos docntes e o pe-

queno credito do remedio.

Nao nos admiraria, pelas informacocs que temos do Algarve, pela

sua latitude, pelas suas produccdes vegetaes, e pela sua salubridade, (jue

ali um dia se possa acbar esse clima desejado. A linha isothermica que
passa no Funchal c entra no Mcditerraneo toca na ponta da Europa. Se
a meteorologia do Algarve fosse mais hem estudada e o pak, cxplorado

n'este sentido, e provavel que se encontrassem uma ou mais local idades

que reunissem as condicoes requeridas, tao boas ou melbores do que os

outros climas da Europa para isso recommendados, tendo alem d'isso

uma atmospbera maritime, e em uma distancia da capital tao pequena,

que com os meios hoje conbecidos e que mais cedo ou mais tarde nos

veremos obrigados a adoptar, podiam sei" visitadas em poucas lioras sem
incommodo. Pore'm em quanto essas indagacoes e mellioramentos nao
cbegam, e ellcs entre nos vein tarde, cntendemos, pelo cstudo que fi-

zemos sobre o clima do Funchal, e sobre a sua utilidade para b trata-

mento da tisica ptdmonar, e pelas informacoes que obtivemos sobre esta

materia, poder formular para nosso uso e governo as seguintes proposi-

coos que publicamos, que se podem deduzir do que Sea cscripto. e que.
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no estado actual dos conhecimentos, reputauios mui prudenles, cautelosas

e seguias.

O clima do Fuochal e saudavel, 1cm uma tcmperatura muito igual

e suave, principalmente no inverno, sem grandes variacoes atmospheri-

cas; nao sabemos de paiz na Europa que o cxceda n'estas qualidades.

No verao ha all a vantagem de se poder enconlrar muito pcrto da ci-

dade uma lemperatura fresca, agradavel e propria para essa cstaeao.

As condicoes hygienicas da cidade, sao boas; as habitacoes, alimen-

tos, aguas c commodos para os doentes ali se encontram pelo modo rnais

uiil e bem entendido.

A habitacao no Funcbal durante o inverno, fira do oulono e primavera

conve'm as constituieocs delicadas, aos valetudinaries, e em geral aos doenles

para quern o frio e as grandesvariaedes atmospherieas no inverno saonoeivos.

Os doentes affectados de laringite, bronchite, pleurite e pubnonitc

chronicas acham ali rnuitas vezes remedio.

Este clima deve ser aconselhado aos individuos que tendo prodis-

posicao hereditaria para a tisica puhnonar, comecam a soffrer lossc, ou

bemoptise, ou cansaeo, ou emmagrccimento, ou qualquer symptoma que

possa fazer reeear a invasao d'essa molestia.

Deve tambeni ser aconselhado aquellcs que com essa, ou sem essa

predisposicao hereditaria, moslram signacs de tisica puhnonar, incipiente,

ou no primeiro pcriodo.

Quando a molestia tem chegado ao chamado segundo periodo, e o

docnle esta com forcas e bem disposto, ainda se podc aconselhar este cli-

ma; pore'm ja sem grande confianca, mas corno meio de prolongar a vida

com inenos soffrimentos, de passar um inverno mais agradavel e com-

modamente, e de poder talvez ainda alcanear uma d'essas suspensoes de

molestia que ali algumas vezes, neste mesmo periodo, se tern obtido.

Quando o doente tem chegado ao tcreeiro pcriodo da moleslia, ou

quando, tendo chegado ao segundo, se acha fraeo c abatido e a molestia

caminha com rapidcz, a mudanca para o Funcbal, em regra, e inutil c

algumas vezes apressa o resullado fatal.

A repugnaneia dos doentes para a mudanca do paiz, e o efleito da

scparacao devem ser prudeolemente considerados e attendidos. A sorte

de alguns doentes que veem aggravar os seus soffrimentos, pepdendo a

espcranca de restabelecimento e de lornar a ver a patria e fainilia e

cruel. Um estado de nostalgia penoso e afflictivo vem ainda complicar

a molestia ja muito grave e impedir qualquer alivio que o clima podesse

produzir. O doente deve ser acompanhado por pessoa ou pessoas da sua

familia ou confianca.
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Os doentes que adquirem mclhoras no Funehal devem alii perma-

uecer ate que essas melhoras se possam reputar seguras; poucas vezes se

obtem mclhoras delinitivas com a demora de uni so inverno.

No caso de melhora, o transporte para a Europa so se devc fazer

desde Maio ate Outubro. O transporte de Portugal para o Funehal pode

fazer-se cm qualquer epoca do anno, mas e no principio do outono cpie

esse transporte e mais util, a viagem poueo trabalhosa, e n'essa epoca

o doente pode mclhor escolher habitacao no Funehal.

transporte pelos barcos de vapor e muito commodo para os

docnles, mas no verao e principio do outono, quando reinam ventos do

Norte, a viagem de Portugal para a Ilha da Madeira pode ser igual-

mentc breve, scgura e commoda em cmbareaeoes de vela.

Nao sabemos (pie haja em Portugal mn clima, on lima loealidade

ja hem conheeidos, com os commodos para rcceber c tcatar doentes afl'c-

ctados de risica pulmonar, que possa ser preferido ao Funehal durante

o inverno.

Os arredores de Lisboa, durante o verao, nao sao prefers veis aos ar-

redores do Funehal.

Para os habitantes de Lisboa e mais util e commoda a mudanca

para a Ilha da Madeira do que para Malaga, Italia, Sul de Franca, Egy-

pto ou qualquer outra das localidades hoje recommendadas [>ara o trala-

mento da tisica pulmonar. Podcm haver pore'm casos, em que o doente

ainda vigoroso, nao se incommodando com as viagens edispondo de gran-

des meios possa ser aconselhado com proveito a preferir alguma d'essas

localidades ou mesmo a varia-las.

Durante a demora na Ilha da Madeira o tratamenlo do doente deve

ser cuidadosamente ordenado e vigiado por Faeultativo, tendo mostrado

a cx[)ericncia (pic erros de tratamento e de regimen commettidos pe-

los doentes tem frustrado esperancas ja muito hem fundadas, e melhoras

ja adianladas, dando lugar a recahidas funestas.

1,* oi.Assr — f. i. f. i. S7





PARTE TERCEIRA.

OBSERVANCES METEOUOLOG1CAS FEITAS NO FUNCHAL, DESDE O l'RISVCIPIO

DE SETEMBRO DE 18U2, ATE 27 DE AB1UE DE I8H3.

As observacoes meteorologieas que publicamos em scguimento da

Noticia sobre o clima do Funcbal, foram colhidas por nos desde o 1
»°

dc Setembro de 1852, ale 27 de Abril de 1853; comprchcndcm o ou-

lono, o inverno e parte da primavera; estc e em geral o tempo em que
os doentcs que ali vao dc fora se demoram no Funcbal. Est as observa-

coes foram feitas no Pace- habilado por Sua Magestade a Iraperatriz do

Brasil, Viuva, Duqucza de Braganca, no silio chamado das Augustias ao

Oeste da cidade, cento c trinta pes acima do nivel do mar, e quatro-

ccntos e dezeseis pes distante d'elle. A latitude do lugar e 32°, ,37',,45"

lat. do Norte, e a longitude 1 6", ,55', ,20" para o Oeste de Creenwhich.
A tjiialidade dos inslrumcntos, a sua eolloeacao e o modo e bora das ob-

scrvacocs foram os seguintcs.

As observacoes Larometricas foram fcilas com uni barometro ane-

loidc, confirmadas com outro de mercurio, e que alem d'isso eompara-
vamos frequentemente com outros barometros rcputados seguros. O ba-

rometro ancroidc era de Lcrebours e Secretan dc Paris, o dc mercurio
era dc William Scot de Edimburgo. Estavam situados a par um do ou-

tro, o aneroide seis pes acima do terrcno, e por conseguinte cento trinta

e seis pes acima do nivel do mar; o de mercurio tinha a cislerna collo-

catla quatro pes acima do lerreno, c cento trinta e quatro pes acima
do nivel do mar. As observacoes faziam-se tres vezes no dia as sele boras

da rnanha, as duas boras da tarde e as setc horas da tardc A variacao

marcada e a que tinha lugar desde as sele horas da manha ate as sete

da tarde.

thermometro interior era de Borelli & Couvp.' de Londres, si-

tuado seis pds acima do terrcno, voltado para o Norte c collocado ao lado

dos barometros, confirmado pelo thermometro annexo ao hygrometro de
Saussnre <• pelo thermometro sceco do hygromelro de Mason. A easa em
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que esles inslruraentos estavam collocados tinha uma janella voltada ao

Nascente, aberta durante o dia c fechada durante a noitc. Os thermo-

mctros nao recebiam reflexo notavel, netn de fora da casa, licin do chao

ou paredes que eram forradas de papeis de cores escuras, que pouco rc-

flccliain a luz c calorico. Pcla manlia dava o sol na janella, mas pouco

entraya na casa, e nao tinha influcncia sobre os thermomctros interio-

rs O thermornetro exterior era urn thcrmomctro de maximo e mini-

mo de Harris & Son de Londres confirrnado por urn thcrmomctro ordi-

nario de Lerebours e Sccrctan. Estava situado na umbrcira da janella,

virado para o Norte, cinco pes acima do tcrreno, c exposto a todo o tempo

de dia c do noite, nao reccbendo raios directos do sol a bora nenbuma,

e so algum rellexo solar do terrcno e da outra umbrcira da janella,

das oito boras ate as dcz e meia, tempo em que as suas indicacoes nao

eram aproveitadas. Do principio de Marco em diante foi prcciso despre-

zar as indicacoes das sete boras da manha, porque o sol dava dirccta-

mente na janella, e apesar da caixa exterior que defendia o instrumento,

cite sentia muito a forca solar. As indicacoes da temperatura externa a

essa bora Coram entao tiradas de um thcrmomctro ordinario mais bom

collocado. O thermomelrographo dava o grao da temperatura exterior

para as tres observacocs das sete da manha, das duas da tarde, c das

sete da tarde, e ale'm d'isso dava o maximo e minimo exterior do dia

e noite. A observacao do thermornetro interior fazia-sc quatro vezes por

dia as duas boras da manha, as sete da manha, as duas da tarde c as

sete da tarde. A primeira observacao das duas horas da manha era muito

irregular, nao se (azendo a bora certa, ainda que mais ou menos sc apro-

ximava da hoia indicada, e cremos que isso nao fez differenca notavel,

[torque o thcrniometro interior se conser\ ava quasi toda a noite na mesma

graduacao, tendo rneio grao, cpiando muito, de differenca. As outras Ires

observacocs eram feitas com grande exactidao. A temperatura exterior ao

sol era tomada as duas boras com um thermornetro de Lerebours e Sc-

cretan, voltado para o sol em uma janella exposta ao Sul, rcccbia toda

a forca solar, e os reflexos visinbos, por muito tempo antes da bora da

observacao; estava abrigado posleriormentc e dos lados e posto sobre opa-

rapeito da janella, aproveitando toda a (brca solar mas sem scr cercado

de la preta, ou outro corpo absorvente, nem o vidro do thermornetro

era corado. Todas as observacocs thermometricas foram feitas com a cs-

cala de Fahrenheit, ou reduzidas a ella, porque quasi tudo que ha escri-

pto sobre a temperatura da Madeira e com essa cscala, e pensamos que

assim f'acilitariamos a comparacao.

As observacocs bygromctricas foram feitas com dois hygromctros,
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um de absorpeao, outro de cvaporacao, collocados a par um do outro,

c ao lado dos barometros e tbermometro interior, sobre uma paredc

secca, c scparados d'ella por uma taboinha de eedro. Na proximidade nao

haviam tanques, eanos, ou quacsqucr aguas que podessem influir no seu

movimento. Nao estavam expostos a correntes de ar, e nao Iiavia lunie

na easa; de dia cslava a janella aberta, de noitc feebada, como ja dis-

semos. O bygromclro de absorpeao era o de Saussure, da fabrica de Lc-

rebours c Secretan de Paris, com cabello novo; linha sido pre'viamcnte ex-

pcrimentado c regulado na Escola Polytcehniea. O hygrometro de evapp-

racao era de Mason, da officina de Tagliabue & Comp. 8 de Londres. O
ibcrmometro sceco regulava com tbermometro interior do registo.

iberuiometro humido eonservava-se semprc n'este estado com agua

distillada que subia da cisterna por ineio de fios de seda; estes Bos e

a seda que envoi via a bola do tbermometro renovaram-sc todos os Ine-

zes. Foi escolhido este hygromctio por ser aquelle com que o Dr. Mason

tinlia feito as obsei^acoes de que fallamos. As nossas observacdes cram
feitas ties vezes por dia as boras marcadas. O grao de seccura da eseala

de Daniell era o correspondente ao grdo de seccura observado no bygro-

melro de Mason, extrabido de uma eseala de correspondencia que vein

na obra de Mason. ponto de orvalho foi calculodo subtrabindo o grao

de seccura na eseala de Daniell da tempcratura do ar observada na mes-

ma occasiSo. A forca elastica do vapor foi tirada da eseala que vem na

meteorologia de Daniell; e a bumidade relaliva ou gr;io de humidade na

eseala bygrometrica tambem foi caleulada pela formula ali aeonselhada, di-

vidindo a forca elastica do vapor correspondente ao ponto de orvalho pela

forca elastica do vapor correspondente a tempcratura do ar, sendo mil

o ponto de saturaeao. O peso de vapor eontido em Um pe cubico de ar

foi calculado em graos pela tabella de Mason, dividindo o peso correspon-

dente ao grao do ponto de orvalho na tabella de quantidade pelo munero

correspondente ao grao de absoluta seccura na tabella de corrcccao. As
observacocs bygrometricas feitas por este proccsso e com estas ta-

bellas tiveram tambem por fun a comparaeao com as observacocs ante-

riores.

Os ventos foram observados Ires vezes por dia na hora das outra

observacdes; e por motivo das difbculdades que no Funchal se encontram
n'esta obscrvacao, de que ja fallamos, a sua direccao foi regulada e mar-
cada pelo movimento de camada inferior das nuvens, quando isso era

possivel, aproveilando tambem as outras indieaeoes. A forca do vento,

na falta de instrumento proprio, foi regulada pela impressao que elle pro-

duzia no observador, c nos objertos visinbos; assim se estabeleceram cineo
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graos de forca; sererio; 1 viraeao; 2 vento fresco; 3, vento forte: 4,

vento violcnto; 5, tufao moderado.

A quantidade de chuva foi calculada durante os mezes de Setembro

e Outubro por um pluvimetro, collocado no Valle, trezentos pes acima

do nivel do mar. Nos mezes seguintes, o pluvimetro estava no sitio das

Angustias, collocado cento e vinte pes acima do nivel do mar. A quan-

tidade de agua era extrahida e calculada ds novo horas da manha, e al-

gumas vezes as duas horas da tarde, rarissimas vezes a outra bora. O
pluvimetro finalmcnlc foi collocado cento trinta e seis pes acima do nivel

do mar, nos ultimos dois mezes.
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Observances meleorologieas do mez de SetemUro de 1852
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i 765 72 73 ENE 1 Algumasnuvens, claro

s 767 70 73 N 1 Tempo claro

3 766 71 73 N 1 Claro

-1 763 70 75 Claro

5 760 7 J 7.'! NE 1 Clmva, aguacelros

r, 760 70 73 N 1 Claro

7 763 7a 72 NNO J Claro

8 765 (59 73 NNE 1 Claro

9 766 70 7?. N 1 Claro

10 765 72 73 NO 1 Claro, nuvena

11 764 72 73 N 1 Claro

12 762 72 73 N 1 Claro

13 761 73 73 1 Claro

H 759 72 75 O 1 Claro

IS 761 70 73 o 1 Claro

[6 760 71 74 so i Claro

17 760 7 4 76
j

so 3 Nublado

[8 762 75 76 j ONO a Claro

1

9

765 69 75 NNE 1 Claro

20 761 ,68 73 NE 2 Nublado

gj 759 Gil 72 SE 3 Chuva grossa

*2 762 72 73 SE 3 Claro

2.1 761 72 73 ESE 2 Claro, algnmas nil Vem
24 760 67 74 N 1 Claro

759 70 74 70 4 9,332 64,66 6,984 0,646 0,736 82 oso 1 Carregado

W, 760 70 75 71,5 3,5 8,166 66,83 7,534 0,699 0,771 80 N 1 Claro

27 759 07 75 71 4 9,332 65,66 7,196 0,667 0,736 83 N 1 Clmva
;-". 760 65 74 69 5 11,66 62,33 5,528 0,604 0,688 80 Claro

:-::i 762 36 73 66 7 16,33 56,66 5,409 0,500 0,588 73 SE 1 Claro

•;i. 759 RS 73 68 5 11,66 61,33 5,335 0,582 0,685 73 S 2 Clmva

A.s ohsorvnijoVs bvgromefriras si comor^-aram no di.a 25 dp Setembro.
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Obsorvm;oes meleorologicas do me/ tie Setembro de 1852
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Ciaro, lulveus

Ciaro

4 762 77 75 s 2 Ciaro, mivens
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73
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SIC
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Clmva, ajruacciros

Claro, mivens

i 763 73 74 NE 1 Clara, tmvens

it 765 73 73 E 2 Claro

9 767 74 73 NO 1 Encoberlo

10

1 1

766
763

77

79
75
73

N
S

1

I

Nublailo

Claro

IS 762 78 75 s 1 Claro, lit! vcns

13 761 79 77 o 2 China

I
! 760 82 77 o 2 Claro

<:? 760 82 77 o 1 Claro

16 759 79 78 so 2 Nublailo

L7 762 78 78 oso 3 Nublado

18 764 80 77 s 2 Claro

III 764 74 74 E 2 Nublado

SO 761 71 73 ESE 3 Nnblado

gl 761 72 72 ESE 3 Claro

,.,,,« 763 73 74 ESE 2 Claro

S3 760 78 76 SO 2 Claro

84 760 77 75 s 1 Claro, nil vens

B5 75!) 7.i 76 73 3 7 G9 8,017 0,745 0,795 87 Clmva

jJ6 760 72 76 73 3 7 69 n,on 0,745 0,795 86 so 1 Clmva

27 760 70 75 71 4 9,332 65,66 7,196 0,667 0,736 85 Clmva

"11! 762 75 75 70 5 11,66 63,33 6,742 0,625 0,689 77 N 1 Nublado

S9 763 1 ! 73 66 7 16,33 56,66 5,409 0,500 0,588 71 SE 2 Claro

30 758 75 74 70 4 9,332 64,66 6,984 0,646 0,736 82 so 1 Claro
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Observances meteorologicas do mez deSetembro de 1852
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1 768 73 73 ENE 1 Tempo claro

•;- 767 72 72 N 1 Claro

3 705 73 73 Claro, nuvens

4 761 1 I 73 Claro

5 758 72 73 so 1 Chuva, encoberto

8 762 72 73 NO 1 Claro

7 764 72 73 NE 1 Claro

8 766 73 7 3 S 1 Nuvens, claro

!
. 766 Ti 72 N 1 Encoberto

u 765 75 73 NE 1 Nublado

1

1

762 73 73 S 1 Claro

IS 761 75 75 o 2 Claro

i: 760 77 75 2 Chuva
J 4 761 7 1 75 o 1 Claro

15 761 71 77 so 1 Chuva

16 758 74 75 so 3 China

17 762 74 76 o 3 Chuva, encoberto

in 703 Ti 75 NE 1 Claro

i'i 763 70 74 ENE 2 Nublado
so 760 69 72 ESE 3 Nublado

21 762 70 72 SIC 3 Chuva
>•: 762 70 73 ESE 3 Nuvens, claro

760 74 75 Claro

SI 759 72 74 Claro

25 757 72 76 73 3 7 69 8,017 0,745 0,795 89 NE 1 China
'it- 759 70 76 73 3 7 69 8,017 0,745 0,795 80 SO 1 Chuva, encoberto

'll 760 70 75 71 4 9,332 65,66 7,196 0,067 0,736 84 NE 1 Nublado
• '. 762 67 75 68,5 6,5 15,16 59,83 0,033 0,560 0,618 73 NO 1 Nublado
v.: 760 67 73 67 6 14 59 5,875 0,543 0,639 72 RE 1 Claro
-',(, 755 70 74 169,8 4,5 10,49 03,50 0,752 0,625 0,712 84 SO 2 Chuva
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Oitsorvalues nielcorologicas do nriez de Selembro de 1852
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1 765,3 1 72,6 1 86 73 73 Bom tempo
:-•» 767 71,6 3 83 73 72,5 1 15. T.

3 765,6 1 74,3 8 98 73 73 B. T.

! 762 2 73,6 7 86 73 74 2 78 67 72,5 11 B. T.
.'» 759 <a 73 5 81 73 73 78 68 73 10 Encoberto, chuva
6 761,6 3 72,3 5 80 73 73 78 67 72,5 11 15. T.

7 764 2 71,6 3 80 73 73 (.} 74 65 69,5 9 15. T.

8 765,3 1 71,6 4 95 73 73 74 65 69,5 9 15. T.

:> 766,3 1 72 4 95 73 72,7 1 75 67 71 8 Variavel, encoberto

10 765,3 1 74,6 5 90 71 73 4 79 67 73 12 Encoberto
I! 763 2 75,3 7 94 73 73 80 68 74 12 15. T.

12 761,6 1 75 6 96 73 74 2 80 68 74 12 B. T.

13 760,6 1 76,3 6 104 73 74,5 4 81 68 74,5 13 Chuva
1! 760 2 76 10 106 75 75,5 2 83 66 74,5 17 15. T.

15 760,0 1 75,3 12 102 74 75,2 4 82 67 74,5 15 Variavel, chuva
16 759 2 74,6 8 86 74 75,2 4 71) 0!) 74 10 Chuva.
17 761,3 2 75,3 4 96 76 76,5 2 80 72 76 8 Chuva, encoberto
11! 763 2 75,6 8 112 75 75,7 2 80 72 76 8 15. T.
Ill 764 2 71 5 — 75 74,5 1 76 66 71 10 Variavel, encoberto

SO 760,6 1 69,3 3 — 74 73 <V> 72 67 69,5 5 Encoberto.

21 760,6 3 70,3 3 82 72 72 73 68 70,5 5
p Choveu bastanle

22 762,3 1 71,6 3 86 73 73,2 1 74 66 70 8 1,0

':'.; 760,3 1 74,6 6 106 73 74,2 3 80 68 74 12 B. T.
'.'.1 759,6 1 72 10 95 74 74,2 1 80 65 72,5 15 B. T.

25 758,3 8 72,3 5 — 74 75 2 75 68 71,5 7 0,08

86 759,6 1 70,6 2 — 75 75,5 1 76 68 72 8 0,1

21 759,6 1 69 3 — 75 75 72 66 69 6 0,06

28 76
1
,3 2 69 10 106 74 74,5 1 78 63 70,5 15

29 761 ^6 3 6(1 5 96 73 73 71 62 66,5 9 n. t.

30 757,3 4 70 10 104 73 73,5 1 75 63 69 12
! Chuva

Principiou-ss a recolher a agua da chuva no udometro, no dia 17; ate; ao dia 22 obteve-

se uma polegada; depois d'isso o udometro era examinado todos os dias as nove ho/us da ma-
nhS. e nlgnmas vezes lambem as dual horas da tardc.
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Observances meteorologicas do mez de Outubro de 1852
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1 750 69 73 70 3 7 66 7,339
f

0,678J0,798
87 oso 3 China

'.' 759 66 74 69.5 4,5.10,49 63,50 6,7560,625,0,712 83 o 1 Cliuva

: , 761 66 74 70 4 9,332 64,66 6,9850,6460,738 83 N I Cfaro

i 763 66 74 69,5 4,510,49 63,50 6,756:0,6250,712 81 N 1 Claro

!. 764 66 74 69 5 11,66 62,33 6,52ll'o,604!o,688 78 NE 1 Claro

i 6 765 64 74 69 5 11.66 62,33 6,5280,6040,688 77 NE 1 Claro
: 763 64 74 69 5 11,66 62,33 6,528 0,604

!

0,088 77 NE 1 Claro

;

'• 760 65 74 69 5 1
1
,66 62,33 6,528 0,6040,688 77 Claro

9 754 64 74 69 5 11,66 62,33 6,52110,604 0,611(1 76 ONO 1 Claro

1 753 66 74 69 5 11,66 62,33 6,528,0,604 0,6611 76 N 1 Claro

i j 757 66 74 69 5 1
1
,66 62,33 6,5280,604 0,6(111 75 N 1 Claro

12 759 66 74 69 5 11,66 62,33 6,5280,604 0,688 73 ONO 1 Claro"

18 757 66 74 68 6 14 60 6,046(0,560 0,638 72 NO 1 Claro

14 754 66 74 70 4 9,332 64,66 6,9850,6460,736 80 ONO 1 Claro

15 754 68 74 69,5 4,5 1.0,49 63,50 6,7560,6250,712 80 ONO 1 Claro

16 754 65 74 68,5 5,5 12,83 61,16 6, 2300, 577 0,657 73 NE 1 Claro

17 748 60 73 67 6 14 59 5,8750,543 0,039 71 OSO 1 NUKMIS
18 742 63 71 66 5 11,66 59,33 5,9900,552 0,698 73 1 Claro

19 751 65 72 67,5 4,5 10,49 61,50 3,3480,585 0,711 80 so 3 Cluiva

20 757 67 72 68,5 3,5 8,166 83,83 6,8970,634 0,771 82 oso 3 Nnblado
'it 758 65 72 69 3 7 >5 7,125,0,657 0,799 84 o 1 Nnblado
i';i 758 65 72 Of! 4 9,332 12,66 8,5550,607 0,738 82 o 1 Chuva
23 758 83 72 68 4 9,332 62,66 S, 555k), 607 0,738 82 N 1 Claro
';'!. 763 81 72 68 4 9,332 62,66 1,555 »;607 0,738 82 NE 1 Claro
-i'., 765 SI 71 66 5 11,66 59,33 5,990 0,552 1,693 77 NE 1 Claro

20 764 (0 71 67 4 9,332 61,66 6,361 ),587 0,737 7(1 NE 1 Claro

27 760 63 72 68 4 9,332 83,66 5,555 0,607 0,738 76 NE 1 Claro

88 759 (53 71 67 4 9,332 JI.66 1,361 0,587 1,737 79 N 1 Claro
'•!!) 761 83 71 67 4 9,332 61,66 1,361 1,587 0,737 78 N 1 Claro
; s <> 762 [g 72 68 4 9,332 62,66 1,555 ), 60710, 7311 78 N 1 Claro

31 764 S3 71 67 4 9,332 61,66 5,361 (J, 5870, 737
1

78 NE 1 1 Claro
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Oteervacoes meteorologieas do me/, de Outuhro de 1852
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I 749 7-4 75 71,5 3,5 8,16666,83 7,536 0,699 0,771 87 oso 2 Nulilado

V. 760 75 75 72 3 7 68 7,785 0,722 0,790 87 o 1 Clara

3 762 75 76 71,5 4,5 (0,49 65,50 7,181 0,667 0,712 81 s 1 Claro
i 765 77 76 71 5 11,66 64,33 6,955 0,646 0,090 78 N 1 Claro

5 765 76 76 71 5 11,66 64,33 6,955 0,646 0,690 78 NE I Claro

6 705 73 75 70 5 11,66 63,33 6,742 0,625 0,689 77 NE 2 Claro

7 763 78 76 71 5 11,66 64,33 8,955 0,646 0,690 77 N 1 Claro

8 759 75 76 70 1) 14 62 6,388 0.591 0,634 75 NO 2 Claro

9 752 75 76 71 5 11,66 64,33 6,955 0,646 0.690 76 BE a Claro

so 755 74 75 69 6 14 61 6.218 0,577 0,036 72 N 1 Claro
i l 7511 72 75 70 5 11,66 63,33 6,742|0,625|0,689 74 NO 1 Nublado
Vi 759 73 74 68 6 14 60 6,0460,5600,838 72 NO 1 Kncobcrto
13 756 75 75 70 5 1

1
,66 63,33 6,7420,625,0.089 75 ONO 1 Encoberlo

II 755 75 75 71,5 3,5 11,166 66,83 7,536 0,699,0.771 114 ONO 1 Claro
15 754 75 75 71 4 9,332 65,66 7,196 0,667 0,736 82 O 1 Claro
t6 752 72 74 67,5 6,5 15,16 58.83 5,863 0,541 0,616 70 O 3 Claro
17 747 68 72 66,5 5,5 12,83 59,16 5,8*6 0,545 0,663 70 NO 3 Claro

18 745 64 7.1 67 4 9,332 61.66,6,361 0.587 0,737 80 O 3 Chuva
id 752 69 72 38 4 9,332 62,66 6,55510 J007 0,738 80 () 4 Nublailo

20 758 69 72 69 37 65 7,125,0,657 0,799 85 OSO 3 Chuva
;'

i 759 72 73 70 3 7 66 7,339 0.678 0,798 85 o 1 Nublado
,,,.> 757 70 72 68,5 3,5 8,166 63,83 6,897:0,634 0,771 84 so 1 Nublado

23 759 (i.'i 72 68 4 9,332 62,66,6,555:0,607 0,738 82 NE 1 Chuva

24 764 74 73 69 4 9,332 63,66 6,77o'o,028 ((.739 82 NO I Claro

25 765 70 72 68 49,332 62,66 6,555:0,607 0,738 78 NO 1 Nnvens

26 762 74 72 68 419,332 02,66 6.555,0,607 0,738 76 NE 1 Claro

87 759 73 73 6.9 4 9,332 63,66

61,33

6,770,0,628 0,739 80 NO 1 Claro

20 75!! 73 73 68 511,66 6,335.0,582 0,685 77 NO 2 Nuvens

29 762 74 72 68 4 9,332 62,66 6,5550.607 0,738 78 N 1 Claro

30 763 73 73 69 4:9,332 63,66 6,7700,628 0,739 78 s 1 Claro

8] 763 73 73 69 4j9,332 63,66 6,7700,628 0,739 78 SSE 1 Claro
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Observances meteorological do met, de Gutubro do 1852

Funchal

9 Uttram da tnrdc
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1 753 70 74 70,5 3,5 8,166 65,83 7,324 0,678 0,773 84 oso 1 Nublado

s 760 71 75 72 3 7 68 7,785 0,722 0,796 87 Nuvens

3 762 70 75 71 4 9,332 65,66 7,196 0,667 0,736 82 N i Claro

4 765 72 75 70 5 11,66 63,33 6,742 0,625 0,689 78 Claro

5 765 70 75 70 5 11,66 63,33 6,742 0,625 0,689 78 Claro

6 763 69 74 69 5 11,66 62,33 6,528 0.604 0,688 77 NE 1 Claro

7 762 72 76 71 5 11,66 64,33 6,955 0,646 0,690 77 NE 1 Claro

8 757 68 75 70 5 11.66 63,33 6,742 0,625 0,68!) 79 ONO 3 Chu va

g 753 69 74 69 5 11,66 62,33 6,528 0,604 0,688 76 NO 1 Claro

10 756 69 74 68 6 14 60 6,046 0,560 0,638 72 Claro

1

1

758 70 74 68,5 5,5 12,83 61,16 6.230 0,577 0,657 74 NO 1 Nublado, encoberto

i s 758 66 74 68 6 14 60 6.046 0,560 0,638 72 NO 1 Encoberto

13 755 70 75 71 4 9,332 65,66 7,196 0,667 0,736 80 NO 1 Chuva
14 754 70 75 71,5 3,5 3,166 66,83 7,936 0,699 0,771 83 Claro
!.'-» 754 69 74 69,5 4,5 10,49 63,50 6,756 0,625 0,712 78 Nublado

16 752 64 73 66 7 16,33 56,66 5,40!) 0,500 0,588 68 o 1 Claro

17 745 62 71 66 5 11,66 59,33 5,990 0,552 0,693 69 o 1 Claro

11! 747 63 72 67 5 11,66 60,33 6,162 0,566 0,683 79 o 2 Clmva
Ill 753 67 72 68 4 (,332 62,66 6,555 0,607 0,788 80 so 3 Chuva

20 758 67 72 69 3 7 65 7,125 0,657 0,799 86 so 2 Clmva

21 759 66 72 69 3 7 65 7,125 0,657 0,799 85 o 1 Claro

22 756 65 72 68 4 1,332 62,66 6,555 0,607 0,733 82 Claro

23 761 63 72 68 4 ),332 62,66 6,555 0,607 0,738 82 NE 1 Claro

24 764 66 72 68 4 ),332 62,66 6,555 0,607 0,738 80 NE 1 Claro

25 765 64 72 67,54,5 10,49 61,50 6,348 0,585 0,711 77 NE 1 Claro

M 761 65 71 67 4 1,332 61,66 6,361 0,587 0,737 75 NO 1 Nuvenn

27 75!) 65 72 68 4 ),332 62,66 6,555 0,607 0,738 80 SE 1 Nuvens

28 75!) 67 72 68 4 1,332 62,66 6,555 0,607 0,738 78 1 Claro

29 762 67 72 68 4 '1,332 62,66 6,555 0,607 0,738 77 — — Claro

30 764 66 72 68,5 3.5 13,166 63,83 6,897 0,634 0,771 80 N I Claro

III 763 61! 72 68 4 9,332 62,66 6,555 0,607 0,738 79 SO 1 Nuvens
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Observacjoes raeteorologicas do raez de Outubro de 1852

Funchal
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raturas exlremas was 24
horas

1

Observa^Sei

5 1 .3 !

1 750,6 4 71 5 9H 73 73,7 2 74 68 71 6 1,3 Aguaceiros

8 759,6 1 70,6 102 73 74,2 2 75 65 70 10 0,41 Bom tempo
3 761,6 1 70,3 9 106 .74 74,7 2 77 65 71 12 B. T.

! 764,3 2 71,6 1 1 106 74 74,7 2 78 65 71,5 13 B. T.
5 764,6 1 70,6 10 92 74 74,7 2 76 64 70 19 B. T.

6 764,3 2 68,6 9 98 74 74,2 1 73 62 67,5 11 B. T.
, 762,G 1 71,3 14 90 74 75 ft) 78 62 70 16 B. T.

8 753,6 3 60,3 10 87 74 74,7 2 76- 63 69,5 13
<i 753 3 69,8 11 90 74 74,5 2 76 63 69,5 13 0,04 15 T.

10 754,6 3 69,6 8 108 74 74,2 1 75 64 69,5 11 B. T. Tremor do terra

1 ( 767,6 I [69,8 6 — 74 74,2 1 73 63 68 10
12 758,6 1|68,3 7 — 74 74 74 64 69 10
13 756 2 j?0,3 9 102 73 74,2 2 75 64 69,5 11

14 754,3 1 70,3 9 100 74 74,5 I 76 65 70,5 11 0,32 Chuva
15 754 70,6 7 103 74 74,2 1 76 66 71 10 0,11 Aguaceiros
(li 752,6 2 67 8 82 74 73,7 1 72 62 67 10 Relainj tag . agu acei ros
17 746,6 3 63,3 (! 82 73 72,2 2 70 56 63 14 0,42 Trovoada de noite

18 744,6 5 63,8 I — 72 71,5 1 64 57 60,5 7 0,67 Trov, tcmpestade (ra)

19 752 2 67 4 — 72 72 69 61 65 8 0,36
80 757,6| 1 [67,6 2 — 72 72 69 66 67,5 3 Tiovada, aguaceiros
ll 758,6 1 67,6 7 110 72 72,2 1 72 65 68,5 7 0,28
22 757 2 66,6 5 106 72 72 71 63 67 8 0,225 CImva na madrngada
23 759,3] 3 65,3 5 — 72 72 69 61 65 8 Chuva ao meio dia

2 1 763,6, 1 67 13 108 72 72,2 1 75 60 67,5 15 0,8 B. T.

85 765 65 9 — 72 71,7 1 71 60 65,5 11 B. T.

86 762,3 3 66,3 14 102 71 71,2 1 75 59 67 .16 1$. T.

87 760,6 1 67 10 112 72 72,2 1 75 61 68 14 li. T.

lit 75H,6, 1 67,6 10 — 72 72 2 75 61 68 14 B. T.

ill 761,6 1 68 1 1 107 72 71,7 1 75 60 67,5 15 B. T.

30 763 2 67 1 1 102 72 72,2 1 73 60 66.5 13 B.T.
31 763,3, 1

I

68 10 104 72 72 2 75 61 68 14 B. T.

(a) Venlo violento para a tarde. Os navios levantaram ferro para se por ao largo; de noite

houveram alguus tufoes, quebrou-se uma forte arvore nojardim, a 1empesla.de dtiron cinco dias.

29
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Observaooes meteorologicas do tnez die Novembro de 1852

Funchal

9 lioras da maiilisi.
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1 761 65 72 68,5 3,5 8,166 63,83 6,897 0,634 0,771 81 SO 1 Claro

g 759 67 72 68,5 3,5 8,166 63,83 6,897 0,634 0,771 78 o 1 Claro

3 759 65 73 69 4 9,332 63,66 6,770 0,628 0,739 81 sso 1 Claro

4 758 63 72 68,5 3,5 8,166 63,83 6,897 0,634 0,771 81 NO 1 (JliU'O

5 759 61 72 66 6 14 58 5,702 0,526 0,639 72 N 1 Claro

6 '763 63 72 67 5 11,66 60,33 6,162 0,566 0,688 72 NO 1 Claro

7 704 63 71 65,5 5,5 12,83 58,16 5J715 0,528 0,663 71 ENE 1 Claro

8 760 65 70 65,5 4,5 10,49 59,50 6,002 0,552 0,716 73 SE 1 Nublado

9 757 65 71 66,5 4,5 10,49 60,50 6,186 0,567 0,712 75 NO 1 Claro

LO 757 66 71 67 4 9,332 61,66 6,361 0,587 0,737 78 SO 1 Claro

I i 753 65 71 67 4 9,332 61,66 6,361 0,587 0,737 80 O 1 Chuva

IS 750 63 71 67 4 9,332 61,66 6,361 0,587 0,737 79 NO 2 Claro

13 754 65 71 67 4 9,332 61,66 6,361 0,587 0,737 81 ONO <2 Chuva, carregs do

L4 756 66 71 68 3 7 64 6,912 0,636 0,798 84 () 2 Cliuva, lempes lade

IS 750 63 71 67,5 3,5 8,166 62,83 6,682 0,613 0,770 84 O 4 Chuva, lempeslade

Hi 752 ill 70 66 4 9,332 60,66 6,190 0,568 0,737 80 ONO 1 Chuva

11 758 60 69 64 5 11,66 57,33 5,638 0,516 0,692 75 NO 1 Claro

18 759 63 69 65 4 9,332 59,66 6,016 0,554 0,743 80 O 1 Nublado. carregado

1!) 751! 66 70 67 3 7 63 6,696 0,615 0,792 84 oso 1 Claro

20 759 62 69 65 4 9,332 59,66 6,016 0,554 0,743 82 NO 1 Claro

21 765 62 69 65 4 9,332 59,66 6,016 0,554 0,743 82 NO 1 Claro

25' 765 62 70 67 3 7 63 6,696 0,615 0,798 85 O 1 Nuvens, claro

5!.'! 766 63 70 67 3 7 63 6,696 0,615 0,798 80 NO 1 Claro

2 1 763 63 70 67 3 7 63 6,091 0,615 0,798 85 S 1 Nublado

25 759 63 70 67 3 7 63 6,696 0,615 798 85 N E 1 N u blado

20 759 61 70 67 3 7 63 6,690 0,615 0,798 85 O 1 Claro

'Ji? 762 62 70 66,5 3,5 8,166 61,83 6,455 0,593 0,768 83 N 1 Claro

./;: 765 62 70 66 4 9,332 60,66 6,190 0,568 0,737 82 NE 1 Claro

:>•,', 763 61 69 65 4 9,332 59,66 6,016 0,554 0,743 80 NiC 1 Claro

r
760 58 69 65 4 9,332 59,66 6,016 0,554 0,743 78 NNB 1 Nublado
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Observances meteorologicas do mez de Novembro de 1852

Punch al
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1 760 75 73 68 5 11,66 61,33 6,335 0,582 0,685 77 SO I Nuveiis

2 759 74 74 71 3 7 67 7,551 0,699 0,797 84 N 1 ('[.•no

3 758 74 74 69 5 11,66 62,33 6,527 0,604 0,688 83 1 Claro

4 759 69 72 65,5 6,5 15,16 56,8.3 5,506 0,506 0,015 69 NO 1 Claro

5 760 70 72 66 6 14 58 5,702 0,526 0,639 69 N 2 Nuvens

6, 763 71 71 65,5 5,5 12,83 58,16 5,715 0,528 0,66.3 69 E 1 Nuveiis

7 765 69 71 65 (i 14 57 5,518 0,508 0,638 70 E 2 Nuveiis

8, 759 70 71 66 5 11,66 59,33 5,990 0,552 0,693 72 Nublado, carregado

9 758 73 72 67 5 11,66 60,33 6,162 0,566 0,688 77 O 1 Nuveiis

10 756 70 72 69 3 7 65 7,125 0,657 0,799 86 SO 1 Claro

11 752 69 71 67 4 9,838 61,66 6,361 0,587 0,73 7 79 o 3 Ctaro

18, 751 67 71 67 1 1,338 61,66 i.36l 0,587 0,737 80 o 3 Nuveiis

13 755 69 71 68 3 7 64 5,918 0,636 0^798 85 o 2 Chora, carregado

.14 754 62 71 68 3 7 64 3,918 0,636 0,798 86 o 4 Chuva, tern ]ies lade

15 781 67 71 66 5 11.66 59,33 5,990 0,552 0,693 77 NO 4 Claro, lempestade

16 753 67 70 68 4 J, 332 60,66 5,190 1,568 0,737 79 NO 2 Claro

17 760 69 70 65,5 4,5 10,49 59,50 '.,002 0,552 ),716 79 NO 2 Claro

I!! 759 70 70 67 3 7 6.3 i,696 0,615 1,798 83 OS 2 Nublado, encoberto

19 758 69 71. 68,5 2,5 5,833 !5,16 7,146 0,659 1,827 89 ONO 1 Claro, trovoada

go 759 69 71 67,5 3,5 1,166 62,83 5,671 0,613 0,770 84 NO 1 Claro

21 765 70 71 68 3 7 64 1,912 0,636 0,798 85 NO 1 Claro

':'-:>, 766 71 71 68 3 7 64 3,918 0,636 0,798 87 NO 1 Claro

83 765 72 71 67,5 3,5 !,166 62,83 5,671 0,013 0,770 84 NO 1 Nublado

24 763 72
11

68 3 7 54 i,912 0,636 1,798 85 NE 1 Claro

85 759 69' 67 3 7 63 >,696 0,615 0,798 85 SE 1 Encoberto

26 759 70 70 67 3 r 13 3,696 0,615 0,798 84 N 1 Claro

87 763 69 70 66 4 1,332 60,66 5,190 0,568 0,737 81 NE 1 Nublado

28 767 70 70 65 5 11,66 58,33 5,815 0,533 0,692 77 NE 1 Claro

';.',9 762 64 70 65 5 1 1 ,66 50,33 5,815 0,533 0,692 75 N 1 Nublado

80 760 68
|

68 62 6 14 54 5,026 0,460 0,637 71 ' NE 2 Claro
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Observacdes meleorologicas do mez tie Novembro de 1852

Funchal.
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1 760 72 73 67 6 14 59 5,875 0,543 0,639 72 NO 1 Claro

:'. 760 67 73 69,5 3,5 8,166 64,83 7,109 0,655 0,771 83 N 1 Claro

3 757 68 73 68,5 4,5 10,49 62,50 6,540 0,604 0,711 80 IN 1 Claro

4 759 64 71 64 7 16,38 54,66 5,085 0,470 0.590 07 NE 2 Claro

S 76] 64 72 66 6 14 58 5,702 a, 526 0,639 69 N 1 Claro

6 703 64 71. 65 6 1.4 57 5,518 0,508 0,038 69 NE 1 Claro

i 764 85 70 64 6 14 56 5,355 0,492 0,631 70 E 2 Claro

a 7S8 66 70 65 5 I
1 ,6( 58,33 5,815 0,533 0,692 73 Nublado

9 757 66 71. 67 4 9,332 6 1
,66 6,361 0,587 0.737 77 O 1 Claro

10 7 56 65 70 66 4 9,332 60,66 6,190 0,56( 0,737 82 Claro

( ,: 751 65 71 67 4 9,332 61,66 6,361 0,587 0,737 78 8 Nublado

12 751 65 71 67 4 9,332 61,66 6,361 0,587 0,737 79 () 3 Claro

13 757 65 71 68 3 7 64 6,912 0,636 0,798 86 NO 1 Claro

1 1 752 66 7.1 68 3 7 64 6,912 0,636 0,798 85 3 Chuya

15 750 63 71 66 5 11,66 59,33 5,990 0,552 0,693 77 ONO 1 N uvens

l(. 756 63 70 65 5 1 1 ,66 58,33 5,815 0,533 0,092 75 NO 1 Claro

17 759 63 69 64 5 1
1
,66 57,33 5,638 0,516 0,092 77 NO 1 Claro

18 759 65 70 66,5 3,5 8,166 61,83 6,455 0,592 0,708 83 oso 1 Nublado

[9 75!! 65 70 67 3 7 63 6,696 0,615 0,798 87 N 1 Claro, trovoada

20 760 65 70 66 4 9,332 60,66 6,190 0,568 0,737 83 NO 1 Claro

2
1 765 64 70 67 3 7 63 6,696 0,615 0,798 85 NO 1 Claro

t'i 764 66 70 67,5 2,5 5,833 64,16 6,929 0,038 0,828 89 NO 1 Claro

23 764 66 70 66,5 3,5 8,166 61,83 6,455 0,592 0,708 84 O I Nublado encoberto

':! i 760 66 70 67 3 7 63 6,696 0,615 0,798 85 Claro
>:, 758 65 70 67 3 7 63 6,696 0,615 0,798 85 Claro

?ir, 759 66 70 66 4 9,332 60,66 6,190 0,568 0,737 82 s 1 Claro

27 765 65 70 66 4 9,332 60,66 6,190 0,568 0,737 81 NE 1 Nublado, encoberlo

in 765 63 69 63,5 5,5 12,83 56,16 5,375 0,494 0,063 75 NE I Claro

;'.. 761 64 67 61 6 14 53 4,86.1 0,444 0,035 73 N 1 Nublado. encoberto
:-.<i 759 59 68 63 5 11,66 56,33 5,458 0,498 0,689 74 N I Nublado
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Observances meteorologicas do raez de Novembro de I85*i

Funchal
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Tliermoniefrograplio. Tempe-
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5 Jjj 3 5
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5 XI 3 J H H * > M B to- u
>

1760,8 1 70,

e

10 9S 72 72,5 i 76
; 64 70 la Bom tem ] io

2759,6 1 69,3 7 9( 73 73 2 70
!

67 71,5 9 1!. T.
3 758 2 69 9 102 73 73,2 I 75 04 09,5 11 B. T.— Relampagoj

15. T.4 768,6 1 65,3 6 108 73 72 2 70 62 00 8
5 7fiO 2 65 9 95 72 72 71 57 04 14 B. T.
6 762,6 1 66 !! 86 72 71,5 1 72 58 05 14 B. T.
7 764,3 1 65,6 6 82 71 70,7 1 70 61 05,5 9 1?. T.
8 759 2 67 5 — 70 70,7 1 71 64 07,5 7 Carregado
9 757,3 1 68 8 84 71 71,2 1 74 64 69 10 B . T.— A guac.eiros
756,3 1 67 4 — 71 71 2 72 65 08,5 7 0,395

1752 2 66,3 4 88 71 71 09 03 00 6 0,13
i 2 750,6 1 65 4 86 71 71 70 61 65,5 9 B. T.— Aguaceiros
i 3 755,3 3 66,3 4 — 71 71 70 64 67 6 0,34
. 4 754 4 64,6 4 — 71 71 68 05 66,5 3 2,025 Trov. , tempestade (a)
i 5 750,3 1 64,3 4 88 71 71 70 03 66,5 7 0,12 Tempos lade
! 6 753,6 4 63,6 6 94 71 70,2 1 09 58 63,5 11 0,13 B. T.
1 7 759 2 64 9 96 70 69,5 1 69 50 62,5 13 B. T.
1 8 759 16 7 — 09 69,5 1 71 1 62 66,5 9 Aguaceiros forles
i 9 758 66,6 4 98 70 70,2 1 70 04 67 1 ,63 Trovoada (a)
20759,3 1 65,3 7 86 70 70 2 70 58 >4 12 B. T.
21765 65,3 8 94 70 70 2 71 58 64,5 13 B. T.
22765 2 16,3 9 104 70 70,2 1 72 00 60 12 B. T.
23 765 2 57 9 108 70 70,2 1 74 01 67,5 13
24762 3

-

>7 9 98, 70 70,2 1 73 01 G7 12 I!. T.
2 5 758,6 1 35,6 6 — 70 70 71 60 85,8 11
26 759 35,0 9 99 70 70 70 60 35 10 B. T.
2 7 763 ,3 3 35,3 7 — 70 70 70 59 34,5 11

2 8 765,6 2 S5 8 100 70 69,7 1 72 00 36 13 B. T.
2 9 762 2 18 3 86 70 09 3 70 59 34,5 11
3 759 1 59,6 4 84 69 08.5 1 00 55 30,5 11 ),0375

(«) O udometro foi examiriado as duas horas da tarde; levantaram ferro os navios as ciaco
horas da tarde e tomaram o largo, de noite houveram aljruns tuRSes,

w < > i do in 3tro oi examin ido as duas lioras.

*
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Observances meteorologicas do mess tie Dezembro de 1852

Funchal
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1 763 57 69 65 4 9,332 59,66 6,0160,554 0,743 79 N 1 Claro

';! 764 60 68 :04 4 9,332 58,66 5,8440,536 0,742 78 NE 1 N livens

3 767 58 68 64 4 9,332 58,66 5,8440,536 0,742 80 NE 1 Claro

-i 766 6 1 69 65 4 9,332 59,66 6,0160,554 0,743 80 E 1 Nublado

5 766 62 68 64,5 3,5 8,166 59,83 6,1180,5.58 0,772 80 S.E 1 Nublado

6 76a 63 68 64 4 9,332 58,66 5,8440.536 0,742 79 O 1 Nublado

7 7S8 58 69 65 4 9,332 59,66 6,0160,554 0,743 78 o 1 Clmva

8 758 55 67 !62 5 11,66 55,33 5,298 0,482 0,689 73 N 1 Claro

9 759 58 67 63 4 9,332 57,66 5,6630,519 0,742 77 O 1 Claro

10 759 56 67 64 3 7 60 6,1320,560 0,801 79 1 Claro

l i 752 63 67 04 3 7 ' 60 6,132 0,560 0,801 82 oso 3 Carregado

1';' 747 60 66 62 4 9,332 50,66 5,487 0,502 0,740 79 ONO 3 Carregado

13 752 59 67 63,5 3,5 8,166 58,83 5,944 0,540 0,772 79 NO 2 Clmva

H 756 60 66 i>2,5 3,5 8,166 57,83 5,769 0,524 0,772 80 N 1 Claro

IS 760 59 67 64 3 7 60 6,132 0,560 0,801 82 N 1 Claro

16 762 60 67 64 3 7 60 6,132 0,560 0,801 82 NO 1 Novens
17 766 60 67 64 3 7 60 6,132 0,560 0,801 83 E 1 Clmva

ill 766 59 67 64 3 7 60 6,132 0,560 0,801 83 SO 1 Claro

1!! 758 63 68 65 3 7 61 6,306 0,577 0,799 84 s 1 Claro

in 757 57 68 66 2 4,666 63 ,33 6,831 0,623 0,862 87 1 Nn vena

31 763 58 68 65 3 7 61 6,306 0,577 0,799 84 N 1 Claro

82 770 58 68 65,5 2,5 5,833 62,16 6,501 0,596 0,825 85 N 1 Claro

23 770 57 68 65 3 7 61 6,306 0,577 0,799 82 NE 1 Claro

u 770 57 67 63,5 3,5 8,166 58,83 5,944 0,540 0,772 80 ENE 2 Nublado

>:> 769 56 67 63,5 3,5 8,166 58,83 5.944 0,540 0,772 80 NE 1 Claro

26 766 60 67 64 3 7 60 6,132 0,560 0,801 80 SE 1 Nllblado

S7 765 60 67 64 3 7 60 6,132 0,500 0,801 8 1 SO 1 Claro

88 763 61 67 ;04 3 7 60 6,132 0,560 0,801 79 NO 1 Clmva

29 760 60 67 ;64 3 7 60 6,132 0,560 0,801 82 O 2 Claro

30 757 58 67 64 3 7 60 6,132 0,560 0,801 83 ; N 1 Claro

31 759 55 66 162,5
1

3,5 8,166 57,83 5,769 0,524 0,772 78 NE 2 Nnvenn
.1
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Observaqoes meteorologicas do mez de Dezembro do 1852

Funchal
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69
69
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08
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67

68
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67
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65
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68
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68

03,

S

63
63

64,5
64
65

66,5
64

64,5

64,5

62
62
63

64
63

64,5
64
60

61 ,5

4,5 10,49

11,66
9,332
1.1,66

11,66

11,66

9,332

9,332

9,332

9,332
7

3

4,5

5

4

3

4

4

3,5

4

6

4,5

8,166
9,332

9,332
8,106
7

7

5,833

9,332
8,166
10,49
I 1,66

9,332
7

9,332

9,332
8,100

332
14

0,49

57,50

57,33
59,00
56,33
56, 33

57,33

58,66

58,66

58,66

58,60
60

9,332 57.00

58,83

57,06

57,66

59,83

60
01

63,16

58,66
59,83
58,50
55,33

56,66

59

58,66

57,66

59,83

58 ,66

52

55,50

5,650

5,638

6,016
5,458

5,458

5,638

5,844

5,844

5,844

5,844

6,132

5,663

5,944

5,663
5,663

6,118

6,1.32

6,306

0,719

0,517
0,510

0,554
0,498
0,498

0,516

0,536

0,536

0,536
0,536

0,560

5,844 0,536

6,118
5,829
5,298

5,487

5,958

5,844

5,603

6,1.1.8

5,844

4,695

5,310

0,716

0,692
0,743
0,689
0,089
0,092

0,742

0,742

0,742
0,742
0,801

0,519 0,742

0,5400,772
0,519
0,519
0,558

0,500

0,577
0,017

0,558

0,534
0,482
0,502
0,543

0,586
0,519

0,558

0,536

0,488
0.484

0,742
0,742
0,772

0,801

0,799

0,828

0,742
0,772

0,716
0,689

0,740
0,800
0,742
0,742

0,772

0,742

0,031

0.713

75

78
79 ENE
75

i

NE
75

j

74 i SO
78

|

O
72 N

SO
O
SO
ONO
NO
NO
N
O
s
s

s
I

NNO
NE
N1ME
N E
E
NE
SO
O
O
so
N

75 ESE

Nuvens
Claro

Claro

Nublado
Nublado
Claro

Nublado
Claro

Nublado
Nublado

Carregado
Nubbido
Chuveiros

Claro

Claro

Claro

Claro

Claro

Carregado
Claro

Claro

Claro

Claro
Claro

Clmva
Claro

Nublado
Claro

Nublado

Claro

Claro
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Observances meteorologicas do mez de Dezembro tie 1852

Funchal

tf floras <la tarclc.

1

o

J

I

a

1

H

O

g

1
o

o

1

i

=3

O

'2

ll

'O

p

1

Vc. nto

Tempo

1

a tS

•l] 765 68 67 62,5 4,5 10,49 56,50 5,475 0,500 0,715 74 Claro
2 766 62 68 64 4 9,332 58 ,66 5,(144 0,536 0,742 79 N 1 Claro
3 707 62 69 65 4 9,332 59,66 6,016 0,554 0,743 79 Claro
4 707 62 67 62 5 11,66 55,33 5,298 0,482 0,6(19 75 Nublado
5 764 62 68 63,5 4,5 10,49 57,50 5,650 0,517 0,716 78 Claro
6 760 64 69 64 5 11,66 57,33 5,638 0,516 0,692 76 so 1 Claro
7 756 58 68 64 4 9,332 58,66 5,844 0,536 0,742 78 ONO 1 Clmva
8 760 60 67 62 5 11,66 55,33 5,298 0,482 0,689 74 NE 1 Nuvens
9, 757 58 68 64 4 9,332 58,66 5,844 0,536 0,742 79 O 1 Claro

10 757 60 67 63 4 9,332 57,66 5,663 0,519 0,742 78 O 2 Nublado
U 748 55 67 63,5 3,5 8,166 58,83 5,944 0,540 0,772 82 oso 3 Clmva
12 749 58 67 63 4 9,332 57,66 5,663 0,519 0,742 78 NO 1 Claro
13 755 61 67 63 4 9,332 57,66 5,663 0,519 0,742 80 NO 2 Nublado
J 1 758 61 67 63 4 9,332 57,66 5,663 0,519 0,742 79 Claro
13 762 63 67 63 4 9,332 57,66 5,663 0,519 0,742 81 N 1 Claro
16 764 68 68 64,5 3,5 8,166 59,83 6,118 0,558 0,772 82 Claro
r, 767 68 67 64 3 7 60 6,132 0,560 0,801 83 SO 1 Cliuva
[8 761 64 67 64 3 7 60 6,132 0,560 0,801 85 s 1 Claro
19 757 60 69 66 3 7 62 6,480 0,594 0,797 (!6 s 3 Clmva
20 761 158 67 63,5 3,5 8,166 58,83 5,944 0,540 0,772 83 ONO 3 Claro
81 767 ,60 68 64,5 3,5 8,166 59,83 6,118 0,558 0,772 83 NE 1 Claro
22 770 |60 68 65 3 7 61 6,306 0,577 0,799 80 N 1 Claro
i\, 770 57 67 63,5 3,5 8,166 58,83 5,944 0,540 0,772 79 ENE 1 Claro
24 769 '58 67 82,5 4,5 10,49 56,50 5,475 0,500 0,715 76 ENE 3 Nublado
85 767 60 67 83 4 9,332 57,66 5,663 0,519 0,742 79 SSE 1 Nublado
86 765 61 67 63 4 9,332 57,66 5,663 0,519 0,742 80 O I Nublado
87 764 ,68 67 83 4 9,332 57,66 5,663 0,519 0,742 78 o 1 Cliuva
28 761 61 68 84 4 9,332 58,66 5,844 ),536 0,742 80 o 2 Nuvens
89 757 59 68 S3 3 7 61 6,306 0,577 0,799 82 o 2 Cliuva
30 755 j58 66 SI 5 1 1 ,60 54,335,132 1,466 0,687 72 N 1 Nublado
31 760 60 65 B0,

5

4,5 10,49 54,505,145 0,468 0,712 75 E 2 Claro
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Observances meteorologieas do me/, de Dezembro de 1852

Funchal

i 1 I

=**

| '«

Therm tiaetpogmpho.
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I
1

&
a

1

^
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3 E

a

lioras

0* Observances

e 6. I

I *! 1

1

a. "1

H3 u

a a
'§.

£

' '^ "^
m

^5 '£ « a .a £ £ y '2 £ ^ "5 '73 ~ 5
b Ml " s * H H ^ -- "

5, 'i > s

1 704,0 3 02 10 94 68 68
•

2 09 54 61,5 15 Bom tempo
B. T.

8 765,6 3 04 10 110 01) 68,2 1 72 57 64,5 15
1 707 62,6 10 90 60 60,5 1 09 56 62,5 13 B. T.
1 706,0 1 63 ,0 7 — 09 00,2 <2 Oil 59 63,5 9 Encoberto

:» 705 2 64 (i
— 68 6(1 09 00 64,5 9 Encoberto

6 761 2 05 5 92 68 0(1,5 I 70 01 65,5 9 Carresrado, cliuva
5 757 2 00 6 — 09 0(1,5 1 (ill 58 63 10 0,98 Clwvn de tarde
!! 759,3 2 00,3 11 90 08 67,5 1 08 53 60,5 15 0,055 B. T.
9 758 2 60 6 85 07 67,5 1 04 54 59 10 ifrUReeirosaomeiodia
10 758 2 60,3 9 — 67 67,2 1 67 53 00 14 0,29 Choveu
11 750 4 59,3 8 — 07 07 04 59 61,5 5 0,205 t.'huvn, trovoada (a)
12 748 2 80 4 83 67 00,7 1 04 55 59,5 9 0,79 Chuva, trovoada
13 753,3 3 61 4 — 07 67 05 53 59 12 0,0375 Choveu muilo
i l 757 2 62,3 90 07 66,7 1 68 50 62 12 0,4275 B. T.
IB 701 2 02,0 7 (15 07 67 70 50 03 14 B. r.
16 70)3 2 03,3 8 101 67 67,5 70 58 04 12 B. T.
17 700,0 1 62,3 5 100 Oil 67,2 09 58 63,5 11 0,065
I!! 762,0 5 04 10 104 07 07,2 70 57 63,5 13 0,9175 B. t.
Ml 757,3 1 63 — 68 68,5 70 61 65,5 9 Chuva forte, trovoada
80 759 4 59,0 7 101 08 07,7 67 54 00,5 13 0,785 B. T.
SB] 765' 4 61,6 9 95 08 68 70 50 03 14 B. T.
i'i 770,3 1 62,3 11 102 011 68,2 1 71 56 63,5 15 B. T.
S3 770,3 1 59 6 102 68 67,5 1 04 53 58,5 11
84 769,3 1 58,3 3 85 67 00,7 1 01 52 56,5 9
25 700 2 59 5 — 07 00,7 1 06 53 59,5 13
88 705,0 1 62,6 7 96 07 67,2 1 69 58 63,5 11 B. T.
87 704,3 1 62,3 5 — 07 67 68 5ft 63 10 1,0025
88 702 2 62,0 5 93 67 07,5 1 66 59 62,5 7 0,0025 B. T.
89 758,0 3 62 8 — 67 67,5 1 69 58 63,5 11 Aguaceiros de noite
80 756 2 59,3 4 101 67 66,5 1 60 54 60 12 0,1150 Ajruaceiros de tarde
81 759,0 1 58,3 5 91 60 65,7 1 62 50 56 12 0,045 Cabin neve na serra

(a) Os navios levantaram ferro e tomaram o larfro as duas horas da tarde.

1 .* CLIMB T. I. P. I. 30
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Observaqdes meteorologicas do mez tie Janeiro tie 1853

Funchal

9 Iiora* rta liiawlia.
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1
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I
1
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3

3,

s M H a 3 Si
~& b c; s £

I 764 58 66 62 4 9,332 56,66 5,487 0,502 0,740 76 N I Claro

2 763 58 66 62,5 3,5 8,166 57,83 5,769 0,524 0,772 77 NNE 1 Claro

8 766 56 66 63 3 7 59 5,958 0,543 0,800 79 N 1 Claro

l 768 56 66 62,5 3,5 8,166 57,83 5,769 0,524 0,772 77 N I Claro

5 765 55 67 63,5 3,5 8,166 58,83 5,944 0,540 0,772 79 Claro

6 765 56 67 63,5 3,5 8,166 58,83 5^944 0.540 0,772 79 •N 1 Claro

7 765 59 67 64 3 7 60 6,132 0,560 0,801 80 NE 1 Claro

8 760 57 67 64 3 7 60 6,132 0,560 0,801 81 NE 1 Claro

9 765 60 61) 64,5 3,5 8,166 59,83 0,1 18 0,548 0,772 78 N 1 Claro

10 765 60 67 63,5 3,5 8,166 58,83 5,944 0,540 0,772 80 1 Nublado

I i 766 60 67 63,5 3,5 8,166 58,83 5,944 0,540 0,772 77 ENE 1 Nuvens

IS 764 51 67 63,5 3,5 8,166 58,83 5,944 0,540 0,772 77 S 1 Nulilailo

IS 761 59 67 63,5 3,5 8,166 58,83 5,944 0,540 0,772 79 <) 1 Nuvens

14 764 59 68 65 3 7 61 6,300 0,557 0,799 82 O 1 Nuvens

15 765 55 68 64,5 3,5 8,166 59,83 6,118 0,558 0,772 79 NE 1 Claro

16 765 55 67 63,5 3,5 8,166 58,83 5,944 0,540 0,772 82 N 1 Claro

V, 765 54 68 64,5 3,5 8,166 59,83 6,118 0,558 0,772 83 NE 1 Claro

LjB 770 56 68 64,5 3,5 8,166 59,83 6,118 0,558 0,772 82 NE 1 Claro

t9 768 55 68 64,5 3,5 8,166 59,83 6,118 0,558 0,772 82 NE 1 Claro

•;',.' 76!) 57 68 64,5 3,5 8,166 59,83 6,1180,558 0,772 80 N.E 1 Claro

21 770 56 07 63 4 0.332 57,00 5,6630,519 0,742 77 ENE 2 Claro

as 771 55 67 63 4 9,332 57,01 5,6630,519 0,742 80 NIC 1 Claro

23 770 55 67 63 4 9,332 57,00 5,6630,519 0,742 80 NE 1 Claro

'/A 765 56 68 64 4 9,332 58,06 5,8440,536 0,742 81 Claro

762 56 68 64 4 9,332 58,06 5,8440,5360,742 81 NE 1 Claro

;T 759 57 68 63 5 1 1 ,00 56,33 5,4580,498 0,689 77 NE 1 Nublado

27 742 57 67 62,5 4,5 10,49 56,50 5,4750,500 0,715 79 NO 4 Chuva
Chuva
Chuva

-/; 748 52 66 61,5 4,5 10,49 55, 5( 5,310:0,484 0,713 79 N 2

'« 750 51 65 60,54,5 10,49 54,50 5, 1450,40810, 712 78 N 2

:;< 75!! 52 64 50,5|s,5 12,83 51,16 4,582 0,418 0,657 76 N 1 JNuvens

si 764 50 64 59 5 11,06 52,33 4,7730,4340,682 77 N 1 Claro
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Observaqoes meteofologicas do uiez de Janeiro de 1853

Funchal
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1 765 66 08 62 6 14 54 5,026 0,46o 0,637 73 N 1 Claro

s 704 69 67 03 4 9,332 57,66 5,663 0,519 0,742 76 N 1 Claro
:• 767 (1!! 67 02,5 4,5 10,49 56,50 5,475 0,500 0,715 75 NE 1 Claro
i 767 68 67 63 4 9,332 57,66 5,603 0,519 0,742 77 N 1 Claro
5 765 65 07 63 4 9,332 57,66 5,663 0,519 0,742 77 NE 3 Claro
(i 764 (Hi 68 64,5 3,5 8,166 59,83 6,118 0,558 0,772 80 S 2 Nuvens
i 766 69 68 64,5 3,5 8,166 59,83 6,118 0,558 0,772 80 NE 1 Nuvens
IS 765 68 08 64 4 9,332 58,66 5,844 0,536 0,742 79 NE 1 Claro
•1 764 06 08 04 4 9,332 58,66 5,844 0,536 0,742 77 ENE 1 Nuvens

10 765 64 67 03 4 9,332 57,66 5,663 0,519 0,742 70 NE 1 Nublado
1 i 764 64 07 01 6 14 53 4,861 0,444 0,635 73 NE 1 Claro
12 76.3 or, 68 05 3 7 01 6,300 0,577 0,799 80 SO 1 Nublado
ct 762 70 69 05,5 3,5 8,166 60,83 0,271 0,575 0,771 80 o 1 Nuvens
[ i 764 67 68 04,5 3,5 8,166 59,83 0,118 0,558 0,772 80 NE 1 Nuvens
IS 765 66 08 65 3 7 61 0,300 0,577 0,799 79 N 1 Claro
16 766 66 08 64,5 3,5 8,166 59,83 6,118 0,558 0,772 82 N 1 Claro
17 766 (if! 08 04,5 3,5 8,166 59,83 6,118 0,558 0,772 81 N 1 Nublado
lit 760 66 68 04,5 3,5 8,166 59,83 6,118 0,558 0,772 80 N 1 Nublado
19 766 67 67 63 4 9,332 57,66 5,663 0,519 0,742 77 NE 2 Claro
80 709 65 68 !5 i 7 51 6,306 0,577 0,799 80 ENE 3 Claro
n 770 64 68 64 4 1,332 58,06 5,844 0,536 ),742 78 ENE 3 Claro
i'i 771 66 67 52,5 4,5 10,49 56,50 5,475 0,500 0,715 78 NE 1 Claro
23 76!) 59 68 54 4 ),332 58 ,66 5,844 ),5»6 ),742 80 S 1 Claro
;>, % 764 70 68 33,6 4,5 10,49 57,50 5,050 0,517 0,716 78 N 1 Claro
25 761 58 68 33 5 11,66 56,33 5,458 ),498 ),089 77 N 1 Claro
-if, 758 59 07 U ; 14 53 4,801 0,444 5,035 73 NO 3 Nublado
27 743 14 65 58,5 5,5 15,16 49,83 4,371 ),399 0,007 72 N 2 Cbnva
21! 748 53 63 56,5 5,5 15,16 17,83 4,124 0,374 1,008 70 N 1 Nublado
29 752 52 64 57,5 6,5 15,16 18,83 1,240 0,380 0,606 72 N 1 Nublado
BO 759 50 64 56,5 7,5 17,49 46,50 5,942 0,358 0,562 68 N 3 Claro

81 766 55 65 59 6 14 51 4,551 0,414 0,630 75 N 1 Nuvens
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Observances nieleoroiojnous do mez tie Janeiro de 1853
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1 703 07 62 5 11,66 55,33 5,298
1

0,482,0,689 72 N 1 Claro

8 704 59 66 62 4 9,332 56,66 5,487 0,5020,740 76 N 1 Claro

3 707 01 07 63 4 9,332 57,06 5,063 0,5190,742 75 N 1 Claro

1 707 60 07 63 4 9,332 57,66 5,063 0,5190,742 75 N 1 Claro

5 705 60 67 63 4 9,332 57,66 5,003 0,519 0,742 76 Claro

6 763 62 67 63,5 3,5 8,166 58,83 5,944 0,540 0,772 80 Nuvens

7 767 61 67 63,5 3,5 8,166 58,83 5,944 0,540 0,772 80 NE 1 Claro

8 764 03 67 64 3 7 60 0,132 0,560 0,801 80 EN E 1 Claro

9 704 62 68 04 4 9,332 58,00 5,044 0,536 0,742 78 Claro

to 765 60 67 63,5 3,5 8,166 58,83 5,944 0,540 0,772 78 Nublarfo

I I 764 60 67 62,5 4,5 10,49 50,50 5,475 0,500 0,715 70 jN 1 Claro

18 761 61 67 63,5 3,5 8,166 58,83 5,944 0,540 0,772 79 N 1 Claro

13 703 63 68 65,5 2,5 5,833 62,16 6,501 0,596 0,825 82 NO 1 Claro

i-1 765 61 68 65 3 7 01 6,306 0,577 0,799 82 Claro

i :, 765 59 08 64,5 3,5 8,166 59,83 6,118 0,558 0,772 70 N 1 ( laro

10 705 58 68 65 3 7 01 6,300 0,577 0,799 02 N E 1 Claro

17 767 62 68 64 4 9,332 58,00 5,844 0,536 0,742 81 N 1 Claro

l!i 769 56 68 64,5 3,5 8,166 59,83 0,118 0,558 0.772 79 N 1 Claro

[9 767 00 07 63,5 3,5 ('.,166 58,83 5,944 0,540 0,772 80 NE 2 Claro

80 770 61 68 64 4 9,332 58 ,66 5,844 0,536 0,742 78 ENE 3 Claro

y;f 770 60 67 63 4 9,332 57,66 5,003 0,519 0,742 78 ENE 3 Claro

22 770 02 67 03 4 9,332 57,66 5,063 0,519 0,742 79 N I ('laro

23 767 62 08 04 4 9,33258,60 5,844 0,536 0,742 81 N 1 Claro

v. >. 763 62 68 63,5 4,5 10,49 57,50 5,050 0,517 0,716 79 N 1 Claro

85 700 62 68 63,5 4,5 10,49 57,50 5,050 1,517 0,716 78 N 1 Nuvens
>:'. 754 55 67 02 5 11,06 55,33 5,298 ),482 ),089 76 NO 3 Nublado

a? 745 52 65 60 5 11,66 53,33 1,939 0,450 0,684 74 N 3 Cliuva

:•:;: 749 48 66 61 5 1 1 ,66 54,33 5,132 1,466 0,607 74 N 2 Cliuva

';Vi 754 55 63 56,5 6,5 15,16 47,83 1,184 1,374 1, 60S! 71 N 2 Cliuva

30 760 ,n 64 58 6 14 50 1,406 ),400 ),688 73 N 2 Claro

31 760 01 65 59 6 14 51 4,551 1,414 0,630 75 N I Nuvens
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Observances meteorologicas do mez de Janeiro de 1853
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57
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53

52

54

53

54

55

53
53
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55

54

52

50

48

49

50

Obiservacoes

63

61,5

61,5
I) 1 ,5

61

02

62
63

04,5

60,5

02
63

64,5
63

61,5
62
01

01

01

59

00
00
02
03

02,5

60
57

56,5

55,5

50.5

57,5

17

17

10

16

13

16

15

9

8

12

15

12

17

18

18

14

16

10

11

15

18

18

15

12

10

13

15

15

15

14 0,0225 Cluiva de noite. B. T
15 Charade noite. B. T

0.0175 Bom tempo.
H. T.

15. T.
B. T.

B T.

B. T.

B. T.

IB. T.

0,0375

0,3050

1,0975

0,3675

0,1775

B. T.

B. T.

B. T.

B. T.

B, T.

B. T.

B. T.

B. T.

B. T.

B. T.

B, T.

B. T.

B. T,

Chuveiros de tarde.

Chuva, trovoada (a)

Trovoada de noile (A)

AJguns chuveiros

(«) Na noile de 26 para 27 venlo fortissimo de noite e temporal; o barometro quejatinha
baixado no die antecedente, desceu durante a noile 12m . trovoes sobre a madrugada e caliiu uraa
grande quantidade de neve na serra.

(//) Trovoada na madl'Ugada, cahiu neve na serra de noile. O thermometro desceu n 48°.
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Observaqoes mefeorologicas do rraez de Fcvereiro tie il 853

Funchal

9 Itoratt <la manhft.

i

s
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o
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I

o
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~3
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Vento

TempoS
| o

-j

''•

s 1
a 1

^3

O

o
| J 1 ,§•8 1

a
o

1 |
a M H H H CD o f£ c£ fa a £ K f£

1 768 |55 64 59 5 11,66 52,33 4,773 0,434 0,682 77 N 1 Oar*
<i 766 55 64 59,5 4,5 10,49 53,50 4,979 0,452 0,710 81 N 1 Nuvens
3 766 56 65 60 5 11,66 53,33 4,939 0,450 0,684 79 NE 1 Nuvens
•1 763 56 65 60 5 11,66 53,33 4,939 0,450 0,684 80 NE 1 Nublado
5 758 55 65 60,5 4,5 10,49 54,50 5,145 0,468 0,712 80 N 1 Nuvens
6 758 52 64 59 5 11,66 52,33 4,773 0,434 0,682 77 N 1 Chuva
7 756 51 64 59,5 4,5 10,49 53,50 4,979 0,452 0,710 80 N 1 Nuvens
1! 755 51 64 59,5 4,5 10,49 53,50 4,979 0,452 0,710 80 N 1 Nuvens
9 756 53 64 59,5 4,5 10,49 53,50 4,979 0,452 0,710 79 N 1 Claro

[(» 750 54 64 59 5 11,66 52,33 4,773 0,434 0,682 78 N 1 Claro
1 1 756 54 64 59,5 4,5 10,49 53,50 4,979 0,452 0,710 80 N 1 Nuvens
i a 759 53 64 59 5 11,66 52,33 4,773 0,434 0,082 79 NE 1 Nublado
13 753 55 63 158 5 11,66 51,33 4,628 0,419 0,681 78 3 Chuva
14 753 53 64 59,5 4,5 10,49 53,50 4,979 0,452 0,710 80 NO 1 Claro
If, 754 49 63 58 5 11,66 51,33 4,628 0,419 0,681 77 N 1 Claro

16 757 49 63 58 5 11,66 51,33 4,628 0,419 0,681 77 NO 1 Claro
17 756 52 63 58 5 11,66 51,33 4,6-28 0,419 0,681 78 NNO 1 Claro

18 762 55 63 57,5 5,5 12,83 50,16 4,436 0,402 0,653 76 E 1 Nublado
1!! 759 54 62 57,5 4,5 10,49 51,50 4,656 0,421 0,708 80 Chuva

:••>,<> 753 60 63 59,5 3,5 8,166 54,83 5,225 0,474 0,770 84 o 1 Chuva
Mi 751 57 64 60,5 3,5 8,166 55,83 5,391 0,490 0,770 84 1 Claro
',:< 754 55 64 61 3 7 57 5,597 0,508 0,798 87 ESE 2 Chuva
:;:::s 756 55 63 59,5 3,5 8,166 54,83 5,225 0,474 0,770 84 ESE 3 Nuvens
24 762 55 63 58,5 4,5 10,49 52,50 4,813 0,436 0,708 81 ESE 2 Nuvens
" 762 5 1 62 56,5 5,5 12,83 49,16 4,318 0,390 0,656 75 NE 1 Claro
vie, 760 fid 62 58 4 9,332 52,66 4,851 0,438 0,737 82 E 1 Claro
;', 758 52 62 58 4 9,332 52,66 4,851 0,438 0,737 82 SO 1 Nuvens
:«.;; 760 53 62 58,5 3,5 8,166 53,83 5,059 0,458 0,771 84 N 2 Claro
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Observacoes meleorologicas do roez de Fevcreiro <le 1853
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1 766 68 65 60,r 4,5 10,49 54,50 5,145 0,461 0,715 80 N 2 Nublailo
2 765 61 65 59, r 5,5 12,83 52,16 4,732 0,431 0,054 76 NE 2 Claro
3 765 66 65 60 5 1 1 ,66 53,33 4, 9390,451 0,681 80 N 1 Nublado
4 761 67 66 61 5 1 1,66 54,33 5,132 0,466 0,687 79 N 1 CHaw
5 757 65 64 58,6 5,5 12,83 51,16 4,582 0,418 0,657 75 I N 1 Clmva
6 757 62 64 58,

5

5,5 12,83 51,16 4,582 0,418 0,657 77 N 1 Claro
7 753 61 64 59 5 11,66 52,33 4,773 0,434 0,682 78 N 2 Nublado
8 756 61 63 56,5 6,5 15,16 47,83 4,124 0,374 0,608 75 NE 1 Nuvens
9 754 62 64 59 5 11,66 52,33 4,773 0,484 0,682 77 N 2 Claro

10 756 61 63 57 8 14 49 4,282 0,388 0,630 79 SSE 1 Nuvens
11 756 60 68 56 7 16,33 46,66 3,972 0,360 0,585 69 NE 3 Claro
12 758 62 63 56,5 6,5 15,16 47,83 4,124 0,374 0,608 70 N 1 Claro
13 752 61 64 60 4 9,332 54,66 5,157 0,470 0,738 82 O 2 Encoberto
14 753 60 63 56,5 6,5 15,16 (.7,83 4,124 0,374 0,608 72 N 1 Claro
15 756 61 62 55 7 16,33 45,66 3,846 0,348 0,585 69 N 1 Claro
16 756 56 63 58 5 11,66 51,33 4,628 0,419 0,681 77 O 1 Clmva
17 758 63 63 57 6 14 49 1,282 0,388 0,630 74 NO 1 Claro
18 761 61 63 57,5 5,5 12,83 50,16 4,436 0,402 0,653 76 SK 1 Nublailo
19 757 10 63 59,5 3,5 8,166 54,83 5,225 0,474 0,770 84 Clmva
20 752 61 64 61 3 7 57 5,597 0,508 0,798 88 o 1 Chuva
21 752 65 65 62,5 2,5 5,833 59,16 6,000 0,545 0,829 90 s 1 Claro
22 753 55 65 52 3 7 58 5,783 1,526 0,800 89 SE 2 Chuva
23 758 59 64 59 5 11,66 52,33 4,773 ),434 ),682 80 NO 3 Claro
24 762 57 62 57 5 11,66 50,33 1,482 1,405 1,681 77

j

ES'E 4 Claro
25 762 59 62 57 5 11.66 50,33 1,482 1,405 1,681 78 E 1 Claro
26 759 60 62 57,5 4,5 0,49 5 1 ,5o 1,656 ),42l 1,708 80 E 3 Claro
27 758 56 63 58,5 4,5 10,49 52,50 1.813 ),436 ),708 80 N N E 1 Claro
28 761 i4 63 57 j .4 19 1,282 1,388 ),630 73

!
NE 2 Claro
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Ohservaqoes meteorologicas do inez de Feveieiro de 1853

Funchal
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Encoberto, carregado

Claro

Claro

Nublado
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Nublado
Chuva, carregado

Chuva, carregado

Nublado

Claro

Claro

Claro

N uveus

Claro

Claro

Claro
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Observaqdes meteorologicas do mez de Fevereiro de 1853

Funchal
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6.J
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is [2
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H
II
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u».S I 9
.'a

55

a
m

'S.

1

P

1 707 2 00,3 10 04 04,2 1 00 53 59,5 13 Bom tempo.
i 785,6 1 00,3 li 83 64 04,5 1 07 53 60 14 B. T.
3 785 2 6 1 ,3 10 — 65 05 67 53 00 14
4 761,3 3 61,3 n 95 65 05,2 1 08 53 00,5 15 B. T. Chuviscos
5 757,3 1 58,6 10 84 05 64,5 1 00 57 58,5 15 Chora de dia
8 757,6 1 56,6 10 95 04 04 03 49 50 1.4 0,3800
V 754,3 3 55,6 10 — 64 04 03 51 57 12 0,0250 Neve na serra. B. T.
8 755,0 1 56,6 10 91 64 03,7 1 66 50 58 16 0,1375 Chova de noite. B. T.
9 755 2 58,3 9 90 64 04 63 52 57,5 11 B. T.
to 756,3 1 58 7 90 64 03,7 1 02 53 57.5 9 1$. T.
i i 750,6 2 50,3 6 105 64 63,7 1 03 52 57,5 11 Chuviscos
t'l 758,3 1 57 9 77 64 63,5 1 02 50 56 12 0,0050 B. T. Chuva
13 752,3 1 58,3 — 63 63,5 1 01 50 55,5 11 0,4375 Carregado. Choveu
14 753 57 7 92 64 63,5 1 01 51 56 10 0,7450 B, T. Chuva
15 755,3 2 54 12 89 03 62,7 1 02 46 54 .10 0,0125 B. T. Trovoada
[8 750 2 52,6 7 — 63 63 02 45 53,5 17 0,0050 Chuva, cahiu neve
17 758 4 57 11 90 63 63 05 47 56 10 0,3000 B. T. Chuva
:;; 761,3 1 57,0 — 03 63 01 53 57 8 0,0025 Chuva de noite.
19 757,0 2 58,3 — 02 02,5 1 01 53 57 8 0,0225 Carregado, chuva
go 752 2 00,3 1 — 03 03,5 I 03 59 il 4 1 ,3150 Carregado, chuva
21 752 2 00,3 8 1.01 04 04,5 1 05 57 01 8 4,9500 Choveu de noite
88 753,3 1 55,3 1 — 04 04,2 1 55 54 54,5 1 3,2615 ( larregado, temp,*°(a)
83 757,0 3 50,3 4 8(3 04 03,7 1 00 54 57 B. T.
8 1, 702,3 1 55,6 2 85 03 02,7 1 57 54 55,5 3 B. T.
85 702 54,6 8 89 02 02,2 1 GO 50 55 1.0 B. T.
->;> 759 2 58 4 96 02 02 01 54 57,5 7 B. T.
:. ; 758,3 1 58 ,0 14 97 02 62,5 1 08 52 60 16 B. T.
88 700,0 1 58,3 11 112 02 62,2 1 60 50 58 16 B. T.

(«) O udomelro trasbordou e perdeu-se alguma agua.
Depot* das ultimas chuvas do mez houveram cheias em alguns pontos da Ilha fazendo eslrago

I . ci.usr ~-t. r. P. I. 31
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Observacpes meteorologicas do me/ de Mareo tie 1853

Funehal
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•
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• 761 54 62 57,5 4,5 10,49 51,50 4,656 0,421 0,768 82 NE 2 Nuvens

<;l 766 51 62 57 5 11,66 50,33 4,482 0,405 0,681 77 NO 1 Nublado

, 8 767 53 62 56,5 5,5 12,83 49,16 4,318 0,390 0,656 75 I Nuvens

;

'• 767 55 62 56,5 5,5 12,83 49,16 4,318 0,390 0,656 76 E 1 Nublado

:: 767 53 62 57 5 11,66 50,33 4,482 0,405 0,68 t 78 E 1 Nuvens
'

6 767 50 62 57,5 4,5 10,49 51,50 4,656 0,421 0,768 80 N 1 Claro

7 764 52 63 58,5 4,5 10,49 52,50 4,813 0,436 0,708 80 NE 1 Claro

8 763 55 63 58,5 4,5 10,49 52,50 4,813 0,436 0,708 80 NE 2 Claro

9 764 52 63 58 5 11,66 51,33 4,628 0,419 0,681 78 O 1 Claro

10 763 60 64 59 5 11,66 52,33 4,773 0,434 0,682 78 oso 1 Nuvens

i i 762 55 64 60 4 9,332 54,66 5,183 0,470 0,738 82 Claro

%<;. 761 55 64 60 4 9,332 54,66 5,183 0,470 0,738 83 NE 1 Nuvens

13 762 52 64 60 4 9,332 54,66 5,183 0,470 0,738 82 ENE 1 Nublado

M 761 57 63 58,5 4,5 10,49 52,50 4,813 0,436 0,708 80 ENE 1 Nublado

15 762 51 63 58,5 4,5 10,49 52,50 4,813 0,436 0,708 80 N 1 Claro

10 762 53 63 58 5 1 1,66 51,33 4,628 0,419 0,681 77 NE 1 Claro

.: 7 758 56 63 58 5 11,66 51,33 4,628 0,419 0,681 78 N 1 Claro

i fi 761 53 63 58,5 4,5 10,49 52,50 4,813 0,436 0.708 80 N 1 Claro

)>! 762 54 64 60 4 9,332 54,66 5,183 0,470 0,738 79 NE 1 Claro

m 760 55 64 59,5 4,5 10,49 53,50 4,979 0,452 0,710 80 E 1 Nuvens

;:', 759 58 65 61 4 9,332 55,66 5,350 0,487 0,741 83 NE 1 Claro

22 761 56 66 61 5 11,66 54,33 5,132 0,466 0,087 79 N 1 Claro

'}>;?, 762 55 65 59,5 5,5 12,83 52,16 4,732 0,430 0,654 76 ESE 1 Nuvens

•i,% 756 54 64 59 5 11,66 52,33 4,773 0,434 0,682 77 SO 2 Chuva

25 750 58 64 60 4 9,332 54,66 5,183 0,470 0,738 84 O 2 Chuva

Hi; 753 57 64 60,5 3,5 8,166 55,83 5,391 0,490 0,770 85 E 1 Nuvens

VI 760 55 64 60,5 3,5 8,166 55,83 5,391 0,490 1,770 84 SNE 1 Claro

m 758 60 64 60 4 9,332 54,66 5,183 0,470 1,738 83 SO 2 Nublado

29 759 56 64
J60

4 9,332 54,66 5,183 0,470 1,738 82 NE 1 Claro

30 761 59 64 :59,5 4,5 10,49 53,50 4,979 1,452 1,710 80 N 1 Claro

;•»{ 762 60 65
(

61 4 9,332 55,66 5,350 0,487 1,741 83 ESE 1 Nuvens
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Observaqoes meleorologicas do mez de Marqo de 1853

Funchal
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I 763 60 62 54,5 7,5 17,40 44,50 3,790 0,334 0,564 68 NE 2 N livens

8 766 64 62 55,5 6,5 15,16 46,83 4,003 0,302 0,60! 72 NO 1 Claro
3 767 59 61 55 6 14 47' 4,033 0,364 0,63( 73 ESE 1 Claro
! 767 59 62 56 6 14 48 4,158 0,376 0,635 74 SSE 3 Nublado
5 768 59 63 5 It 5 11,66 51,33 4,628 0,41 9 0,68 1 711 E 8 Claro
6 767 67 63 58 5 11.66 51,33 4.6211 0,419 0,681 77 SO 1 Claro
7 764 64 63 58,5 4,5 10,49 52,50 4,813 0,430 0,708 81 NE 1 Claro
8 765 68 64 59 5 11,66 52,33 4,773 0,434 0,682 78 NE 1 Claro

9 764 (ill 64 58 6 14 50 4,406 0,400 0,628 75 N 1 Claro
id T63 64 04 59 5 11,66 58,83 4,773 0,434 0,682 79 O 1 Nuvens
( i 762 64 64 60 4 9,332 54,66 5,183 0,470 0,738 83 O 1 Nublado
12 762 65 64 58 6 14 50 4,406 0,400 0,028 75 s 1 Nuvens
13 768 65 64 59 5 11,66 52,33 4,773 0,434 0,682 77 NE 2 Claro
! 1. 760 60 63 56 7 16,33 46,66 3,978 0,360 0,585 70 NE 2 Claro
I.'i 763- 65 63 56,5 6,5 15,16 47,83 1,184 0,374 0,008 72 NE 2 Claro
16 761. 68 62 55 7 16,33 45,66 3,846 0,348 0,585 69 NE 1 Claro
17 758 64 64 59 5 11,66 52,33 4,773 0,434 0,082 77 N 2 Claro
lit 761 63 64 58,5 5,5 18,83 51,16 4,582 0,418 0,657 75 ENE 8 Claro
19 762 68 65 60 5 1 1 ,66 53,33 4,930 0,450 0,684 77 SO Claro
BO 760 70 67 63,5 3,5 8,166 58,83 5,944 0,540 0,772 84 SO Claro
'•'.

r 759 70 66 60 6 14 52 4,695 0,428 0,631 78 NE Claro
:!,'£ 763 60 65 59 6 14 51 4,551 0,414 0,030 74 E Claro
23 762 64 65 59 6 14 51 4,551 0,414 0,030 73 O Claro
84 755 63 64 60 4 9,332 54,66 5,183 0,470 0,738 83 S 3 Clrava
25 750 ;a 64 62 2 4,666 59,33 6,043 0,548 0,061 90 NO 8 Encoberto
86 757 63 64 60 4 9,332 54,66 5,183 0,470 0,738 83 E 3 Nuvens
271 760 67 65 59,5 5,5 12,83 52,16 4,732 0,430 0,654 80 NO 1 Claro
88 758 66 65 59,5 5,5 12,83 52,16 4,732 0,430 0,054 70 NO 2 Claro
89 760 16 65 60 5 11,66 53,83 4,939 0,450 0,084 79 N 1 Claro
30 762 68 65 60 5 1 1,66 53,83 4,939 0,450 0,084 79 N 1 Claro

El
763 69 66 62 4 9,338 56,66 5,487 1,502 0,740 84 oso 1 Claro
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Observances raeteorologicas do mez de Marco de J 853

Funchal

7 Iioras da tni'tle.

J
I 1

'a
i

"IB

C

1

S g

S

If}

Ve nlo

r.

J

1

I

o

E
o
i

o

1

1 |
-a

I

1

|l 1

'ii

1

1

o >>
I

1
|

Tempo

1

m - H o u a* & ta U m OS Bn

764 53 62 57 5 11,66 50,33 4,482 0,4050,681 75 NE 2 Claro

a 767 60 62 56,5 5,5 12,83 49,16 4,318 0,390 0,656 75 NE 2 Cln.ro

3 767 56 62 56 6 14 48 4,158 0,376 0,632 73 Nuvens
4 766 57 62 57 5 11,66 50,33 4,482 0.405 0,681 77 SSE 2 Nublado
5 768 56 63 58 5 11,66 51,33 4,628 0,419 0,681 80 E 2 Nuvens

( 766 63 63 58,5 4,5 10,49 52,50 4,813 0,436 0,708 80 Claro

! 763 63 63 58,5 4,5 10,49 52,50 4,813 0,436 0,708 81 NO 1 Claro

( 764 62 63 57,5 5,5 12,83 50,16 4,436 0.402 0,653 76 NE 1 Claro

!) 764 64 64 58,5 5,5 12,83 51,16 4,582 0^418 0,657 76 NE 1 Claro

H 762 61 63 59 4 9,332 53,66 5,017 0,454 0,738 82 NNO 1 Nuvens
i l 760 61 64 60 4 9,332 54,66 5,183 0,470 0,738 83 () 1 Chuva
ii 762 59 64 59 5 11,66 52,33 4,773 0,434 0,682 80 NO 1 Claro

i: 762 60 63 58 5 11,66 51,33 4,628 0,419 0,681 77 NE 2 Nublado

;-i 76X 59 63 57 6 14 49 4,282 0,388 0,630 75 NE 3 Claro

15 763 61 63 56,5 6,5 15,16 47,83 4,1240,374 0,608 73 E 1 Claro

if; 760 60 63 57 6 14 49 4,282,0,388 0,630 73 Claro

. 759 61 64 59 5 11,66 52,33 4,7730,434 0,682 78 NE 1 Claro

18 762 63 63 58 5 11,66 51,33 4,6280,419 0,681 78 E 3 Claro

it, 760 62 64 59,5 4,5 10,49 53,50 4,979(0,452 0,710 80 O 1 Claro

V.I. 761 1, 1 65 61 4 9,332 55,66 5,3500,487 0,741 83 NO 1 Claro

ii 759 62 66 61 5 11,66 54,33 5,132
!

0,466 0,687 79 NE 1 Claro

':>,;! 762 58 65 58,5 6,5 15,16 49,83 4,3710,399 0,607 71 E 8 Claro

:>?, 760 58 64 58 6 14 50 4,4060,400 0,628 73 ENE 2 Nublado

:>A 752 58 64 60 4 9,332 54,66 5,1830,470 0,738 83 S 2 Claro

:t:> 749 60 64 60,5 3,5 8,166 55,83 5,3910,490 0,770 85 1 Chuva
yj, 759 60 64 60 4 9 ,332 54,66 5,1830,470 0,738 83 NE I Claro

27 759 61 65 61 4 9,332 55,66 5,3500,487 0,741 82 () 1 Claro

'/.a 758 59 65 60,5 4,5 10,49 54,50 5,1450,468 0,712 81 1 Claro

29 760 63 64 59 5 11,66 52,33 4,7730,434 0,682 79 N 2 Claro

3f) 762 65 65 61,58,6 8,1.66 56,83 5,5560,505 0,768 84 E 1 Claro

33 762 63 66 62 4 l9,332|56,66|5,487;o,5020, 740 85 Claro



DAS SCIENCIAS DE LISBOA. 1/ CLASSE. m
Observacoes meteorologieas do mez fie Mar<jo -de 1853

Fnuchal

i

erica. 's !

^
J3 1 .9

Tiiermom-nlrogcTplio. Tempe-
"p. £ **

a
•m -« 2 E rati rflS exl.renms ii rs 24

Q a £ j,

'"

.2 TO V horas

a ffi £

a

1
fi s

|

-a

. 1

Pa Observacfies

o P. s
MB

to* .-

o ,_

fj

^3 o u

J .1
".3

m 1 1

a a £ S '- H H 3 X S 3= i *. '~J

1762,3 3 55,( 7 8S ea 62 64 52 58 12 Bom tempo
B. T.2 706,3 1 58,= 13 10S 62 62 06 49 57,5 17

3 767 56 6 86 62 61,7 i 61 53 57 8 B. T.
4 766,6 1 57 4 — 62 62 61 53 57 8 Encoberto
5 767,6 1 56 6 97 62 62,5 1 61 51 56 10 Clmva as 11 c mcia
6 766,6 1 60 17 97 62 62,5 1 67 48 57,5 19 B. T.
7 763,6 1 59,6 12 102 63 63 67 50 58,5 17 B. T.
764 2 61,6 13 104 63 63,2 1 69 53 61 16 B. T.

9 764 61,3 16 101 63 63,5 1 68 50 59 18 B. T.
10 762,6 1 61,6 4 97 64 63,7 1 65 59 62 6 B. T.
11761,3 a 60 9 — 64 64 64 54 59 10 Chuviscoi
12761,6 1 59,6 10 96 64 64 66 54 60 12 0,0350 B. T.
13 762 ) 59 13 94 64 63,7 1 66 50 58 16 B. T.
14 760,6 1 60,6 9 95 63 63 68 54 61 14 B. T. Chuviscos
15 762,6 59 14 97 63 63 67 49 58 18 0,0005 B. T.
16 761 I 58,3 9 100 63 62,7 64 51 57,5 13 B. T.
17 750,3 . 60,3 8 98 63 63,5 1 65 53 59 12 B. T.
18 761,3 59,6 10 92 63 63,2 1 65 51 58 14 B. T.
19 761,3 i1 61,3 14 107 64 64,2 1 70 53 61,5 17 B. T.
20 760,3 62,6 15 113 64 65 3 71 53 62 18 B T.
21 759 ( ) 63,3 12 — 65 65,5 71 56 63,5 15 B. T.
22 762 i 58 4 89 66 65,5 61 54 57,5 7 B. T.
23 761,3 i 59 9 83 65 64,7 64 53 58,5 11 B. T.
24 754,3 4 58,3 9 — 64 64 64 53 58,5 11 1,7700 Encoberto ate as 2 h.
25 749 ,0 1 60 4 — 64 64 o

!
64 55 59,5 9 1,2000 Chuviscos, encoberto

26 756,3 ( 60 6 88 64 64 o
i 63 55 59 8 ),O50O Chuviscos

27 759,6 1 61 12 102 64 64,5 1 68 52 10 16 B. T.
28 758 6.1,6 7 102 64 64,5 i 67 56 51,5 11 ),1000 Chuviscos. B. T.
29 759,6 1 61,6 10 110 64 64,2 l 69 54 51,5 15 B. T.
30 761,6 1 64 9 106; 64 64,5 l 70 55 ()2,5 15 B. T.
31 762,3 1 64 9 .14

1

65 65,5 l 72 55 (53,5 17 B. T.
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Observaeoes meteorologicas do mez deAbril de 1853

Funchal

V iiorais <la manlia.

763
762
763

764
762
758

750
752
755
755
755
759

756

756
758

756
754
752
753
756
756
760

762

761

760

66
66
66

67

67

67
68

68
68

69
70

69

70

69
69

68

69
68

68

67
67

68

u

62
62
62
63

63

63

64
64
64,5
65
66
65,5

66

65
64,5

63

64

62,

5

63

62,5

62,5
63

S I

3,5
4

4

3,5

4

4

4,5

5,5

5

4,5

4,5

9,332

9,332

9,332

9,332
9,332
9,332
9,332
9,332
8,166
9,332
9,332
8,166

9,332

9,332

10,49

11,06

1.1,66

12,83

11,66

10,49

10,49

11,66

61,5

62,5

63

I
I

5,5

5,5

5

56,66

56,66

56,66

57,66

57,66

57,66

58,66
58,66
59,83
59,66
60,66

60,83

60,66

59,66

58,50
57,33

57,33

55,16

56,33

56,50

56,50
6,33

12,83

12,83

11,66

5,487

5,487

5,487

,663

,663

5,663

5,844
5,844
6,118
6,016
6,190
6,271

6,190

6,016

5,829
5.638

5,638

,229

5,458

5,475

5,475

5,458

54,16

55,16
56,33

Venlo

Tempo

0,502

0,502

0,5

0,519
0,51-9

0,519

0,536
0,530
0,558
0,554
0,568
0,575

0,568

0,554

0,534
0,516
0,516
0,478

0,498

0,500

0,500
0,498

5,065

5,229

5,458

0,740

0,740

0,740

0,742
0,742
0,742
0,742
0,742
0,772
0,743
0,737

0,771

0,737

0,743

0,716
0,692

0,692
0,661

0,689
0,715
0,715
0.689

0,462
0,478
0.498

0,660

0,661

0,689

NO
SO
NE

NE
NE
S
S
SO
o
o
o
N
N
o
N
S

oso
N
N
N
N

NE
N
NO

Claro

Claro

Claro

Claro

Nuvens
Nuvens
Encoberto

Nuvens
Chiiva

Nuvens
Claro

Claro

Claro

Claro

Claro

Claro

Chuva
Claro

Encoberto

Nuvens
Claro

Nuvens

Claro

Claro

Claro
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ObservaqSes meteorologicas do niez de Abril de 1853

Funchal

2 horn*) tla (ardc.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
I I

12

f ,

14
1£

16

17

I!)

19

20

2.1

22
23
24
25
86

27

28
29

80

763

762
764
764
761
756
753
753

756
755

758

758
755
757

757
757

754
753

754
756

757

762
762
760
76)

70

69

72
69

68
70

71

71

73

73

74
72

71

68

71

72

68
65

69

73

73 68

r.i,

61

63,

63
63

63,5
64

64
64
66

66,5

65,5
70 65
89 64

63,5

64
68
62
62
62
63

61

62

62,5
63

5

3,5

5

5

4,5

4

3,5

4,5

5

5

4,5

5

6

5

5

6

6

10,49

11,66

8,166
I 1 ,66

11,66

10,49

9,332

11,66

11,66

9,332
8,166

10,49

11,66
11,66

10,49

1
1
,66

14

11,66

11,66

14

14

55,50

54,33

58,83
56,33
56,33

57,50

58,66

57,33

57 ,33

60,66

01,83

59,50
58,33
57,33

57,50
57,53

55,33

55,33
54

16,33

14

12,83

,66

5,310

5,132
5,944
5,458
5,458

,650

,844

5,638

5,638

6,190
6,455

6,002

,81

,638

5,650

5,638

5,026

5,898

5,898

5,026

5,190

52,66
54

55,16

56,33

0,484
0,466
0,540
0,498
0,498

0,517
0,536

0,516
0,516

0,568
0,592

0,552
0,533
0,516
0,517

0,516

0,460

0,482

0,482

0,460
0,476

4,727

5,026
5,229

5.458

0,438
0,460
0,478

0,498

0,713

0,687
0,772
0,689
0,689
0,710
0,742

0,692

0,737
0,708
0,716

0,692
0,692
0,716
0,692
0,637

0,689

0,689

0,637

0,638

0,606 69
0,637 75

0,661 77

0,689 78

Vento

INK
ESE
NK
O
SO
SE
S
<)

SO
o
N
so
N

ONO
O
SO
O
so
N
N
N

NE
N
N
N

1

1

1

1

1

1

2

2

1

2

1

1

2

1

1

I

2
1

1

3

1

Tempo

Claro

Claro

Clara

Clara

Claro

( !laro

Claro

Claro

Claro

Claro

Claro

Claro

Claro

Claro

Chuva
Claro

Claro

Chuva
Chuva
Claro

Claro

Claro

Claro

Claro

Claro
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Observances raeteorologieas do mez cle Abril de 1853

Funchal

» bora*) <la t«r«Ie.

a

1

I

o

o

1

.1

a
' 1

H

o

'1

|
1

o

B

O

-a

"° "3

|p
O

o
'a

"a

M

0,

IS
p

P,

S m

o be

fl

J*8-

o

-o

1

—

'a x

"S I

o

3

1

1

1
as'

Ven to

Tempo

ttt fa

1 763 65 66 61,5 4,5 10,49 55,50 5,310 0,484 0,713 tin Claro

2 762 64 65 61 4 9,332 55,66 5,350 0,487 1,741 83 N 1 Claro

3; 764 66 67 63 4 9,332 57,66 5,663 0,519 0,742 83 N 1
Claro

4 764 65 68 63,5 4,5 10,49 57,50 5,650 0,517 1,716 82 N 1 Claro

;. 760 65 67 62,5 4,5 10,49 56,50 5,475 0,500 1,715 81 SO I
Claro

6 754 64 68 64 4 9,332 58,66 5,844 0,536 1,742 85 ESE 2 Claro

7 751 67 68 64 4 9,332 58,66 5,844 0,536 1,742 83 SO 2 Claro

8 754 68 69 64,5 4,5 10,49 58,50 5,829 0,534 1,716 83 N 1 Claro

9 757 68 69 64,5 4,5 10,49 58,50 5,829 0,534 1,716 83 N 1 Claro

to 755 70 69 65,5 3,5 8,166 60,83 6,271 0,575 1,771 87 O 2 Nuvens

1 l 758 70 70 66,5 3,5 8,166 61,83 6,455 0,592 1,768 86 N 1 Claro

12 757 7(1 70 65,5 4,5 10,49 59,50 6,002 0,552 0,716 82 O 1 Claro

13 756 69 70 66 4 9,332 60,66 6,190 0,568 0,737 83 N 2 Claro

i 1 757 69 70 65,5 4,5 10,49 59,50 6,002 0,552 0,716 81 N 1 Claro

15 757 67 68 63,5 4,5 10,49 57,50 5,650 0,517 0,716 83 O 1 Chiiva

16 756 65 69 64,5 4,5 10,49 58,50 5,829 0,534 0,716 80 Claro

17 753 (15 68 62 6 14 54 5,026 0,460 0,637 74 1 Claro

18 753 66 67 62 5 11,66 55,33 5,298 0,482 1,689 79 Chnva

19 754 61 67 62 5 11,66 55,33 5,298 0,482 0,689 79 N 1 Chuva

20 756 67 67 62 5 1 1,66 55,33 5,298 0,482 0,689 78 N 2 Claro

2

i

758 67 68 62 6 14 54 5,026 0,460 0,637 76 N 1 Claro

23

31 762 67 67 61,5 5,5 12,83 54,16 5,065 0,462 0,660 75 NE 2 Claro

85 762 69 68 62 |6 14 54 5,026 0,460 0,637 75 N 1 Claro

86 760 68 68 62,55,5 12,83 55,16 5,229 0,478 0,661 78 N 1 Claro

87 761 69 68 63 5 11,66 56,33 5,458 0,498 0,689 78 NE 1 Claro

28 I

a <j
1

30

i
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ObservtKjdes meteorologicas do mez de Abril de 1853

Funchal

j 1
«

^t

ft 1
i

Therm luetrographo. r«mp«.

"

'f. J « B -~ -S 2 ~ rain •as cxlremas lias 24

1

S

|
s

a

rn

a,

1

t3

8

a J

1 6
j

-a

'S..2

>

boras

c

6

1

ObservaQoes

J a

!3

o

>

1 763 64,0 11 102 00 66 71 54 62,5 17 Bom tempo
2762 03,0 11 100 06 65,7 1 70 55 02,5 15 B. T.
3 763,6 1 65,6 9 104 66 66,5 1 72 56 04 16 B. T.
4 764 67 8 112 67 67,5 1 72 57 64,5 15 B. T.

5 761 2 60,3 4 108 67 67,2 1 72 55 63,5 17 B. T.

6 756 4 64 8 109 67 67,5 1 70 55 62,5 15 B. T.
7 751 ,3 3 67,3 5 100 68 68 71 57 64 14 PrincipiodeLeste. («)
8 753 2 67,0 7 106 68 08,5 1 73 61 67 12 0,001 B. T.
'.) 756 2 67,6 7 107 68 68,5 1 72 61 66,5 11 0,005 Clmviscos
id 755 70 6 98 69 69,2 1 74 62 68 12 B. T.
11 757 3 69,6 7 104 69 69,7 1 74 60 67 14 B. T.
12 758 2 69,0 9 107 69 69,5 1 75 60 67,5 15 B. T.
I.'! 755,6 1 68,3 8 100 70 70 73 59 66 14 B. T.
1 I 756,0 1 68 7 103 09 69,2 1 73 59 66 14 B. T.
1,') 757,3 1 66 5 — 09 68,5 1 70 58 64 12 Clmva e encoberto
Mi 756,3 1 66,3 8 104 08 68,5 1 72 57 64,5 15 0,02 B. T.
17 753,0 1 65,6 12 106 09 68,5 1 73 57 55 16 0,025 Chuva,B. T Variavel
(i! 752,0 1 64,6 8 — 68 67,5 1 68 56 52 12 Chuva, variavel
lit 753,0 1 62 5 — 68 67,5 1 67 56 51,5 11 0,455 Clmva, encoberto
20 756 66,3 6 104 67 67,2 1 72 58 35 14 0,167 B T
81 757 2 68,3 8 103 68 67,7 2 73 57 55 10 B, T
88 59
83
:ll 108 74 B. T.
83 762 68,6 7 100 67 67,5 1 74 56 55 18 B. T.
hi; 700,3 1 68 10 108 68 68 74 56 55 18 B. T.
!

J 7 760,6 1 69,6 100 68 68 74 58 56 16 B. T.
£8

89

80
I

i

J

(a) Em Beguida trovoada e chuva.

33
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Resume das Observacoes feitas desde Setembro

( Maxima

Barometro. 3 observacOes no dia )
Minima

( Media.

.

( Maxima

Variacao do barometro durante o dia, das 7 horas da manha ate as 7 da tarde ... \
Minima

( M(idia.

.

Maxima difference nos mezes e estacSes

Maxima

Thermometro exterior a sombra )
Minima
Media.

.

I Maxima

Variacao diaria desde as 7 horas da manha ate as 7 horas da tarde. 3 observacoes
J
Minima

(Media..

Maxima difference nos mezes e cstacoes

! Maxima
Thermometro exterior ao sol &s 2 horas ] Minima

( Media. .

(Maxima
Thermometrojrrapho exterior a sombra {Minima

{ Media. .

( Maxima
Variacao nas 24 horas ]

Minima
( Media.

.

Maxima difference nos mezes e estates

!

Maxima
Minima
Media.

.

t Maxima
Variacao diaria ]

Minima

( Media.

.

Maxima difference nos mezes e esta^oes

TEMPO.

Dias claros e sem nuvens. Bom tempo («)

Dias claros com algumas nuvens. Bom tempo .

.

Dias nublados oil encobertos
Dias variaveis, claros, nublados on com chuva .

Dias de chuva
Dias de tempestade

Dias de trovoada

Udometro. Polegadas e decimaes

Dias de Leste

(a) Entende-se na occasiao das observacoes, porque poucos dias havera. no anno em que

(/;) Desde o dia 17 ate" ao fim do mez.
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J

CLASS!-:. 249

le 1852, ate Abril <le 1853 no Funchal.<.ie

Sfttembro Oulubro Xovcmbro Oi.il.ono Oczerabri) Janeiro Fevereiro inverno Marco Ahril

767™ 765™ 766m 767m 771m 771m 768m 771m 768m 764m

755 742 750 742 747 742 751 742 749 750

761,85 758 759 759,6 761,56 763,4 757,87 760,94 761,44 757,5

4 5 4 5 5 5 4 5 6 4

1,633 1,419 1,566 1,539 2,064 1,777 1,607 1,816 1,354 1,25

12 23 16 25 24 29 17 29 19 14

82° 78° 75" 82" 70° 70" 67° 70° 70 74°

65 60 58 58 55 48 49 48 50 58

72,61 68,21 65,81 68,87 61,50 60,40 57,57 59,82 59 ,93 66,85

12 14 10 14 11 15 14 15 17 12

1 1 3 1 3 4 1 1 4 4

5,7 8,45 6,56 6,90 6,87 9,90 7,89 8,22 9,67 7,58

17 18 17 24 15 22 18 22 20 16

112° 112° 108° 112° 110° 107" 112" 112° 114" 112°

80 82 82 80 83 86 77 77 83 98

93,56 99,86 93,13 95,50 94,76 92,14 92,26 93,05 98,5 105

83" 78 76" 03° 72° 72° 68° 72° 72° 75

62 56 55 55 50 48 45 45 48 54

72,01. 68,03 66,08 68,70 61 ,80 60,98 57,37 60,05 59,45 64,7

17 10 14 17 15 18 18 18 19 18

5 3 3 3 5 8 1 1 6 11

10,25 11,16 9,966 10,45 11,41 14 11,25 12,22 13,22 14,9

21 22 21 28 22 24 23 27 24 21

78° 76° 74 78" 69 69° 66" 69° 67° 70

72 71 67 07 65 63 62 62 61 65

73,91 73,17 70,66 72,57 67,45 66,97 63,52 65,98 63,65 67,9

4 2 3 4 2 3 1 3 3 2

1,43 1,225 0,93 1,195 0,87 0,806 0,714 0,796 0,7 0,83

6 5 7 11 4 6 " 4 7 6 5

4 11 11 26 7 14 6 27 14 14

11 7 7 25 7 9 9 25 6 5

5 3 3 11 5 3 4 12 3 1

8 10 12 30 12 5 9 20 8 6

10 12 7 29 12 6 14 32 6 6

5 2 7 1 3 4

3 2 5 3 2 1 6

1,24(4) 4,935 4,8075 10,9825 3,8775 2,0250 11,599 17,5025 2,1555 0,6730
1

no deciirso de 24 horas n8o apparegam algumas nuvens.
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Kesumo das Observances feitas desde Selembro

HYGROMETROS.

( Maxima
Grao de seccura. Hygrometro de Mason. - I Minima

(Media..

( Maxima
Grao de seccura. Escala de Daniell

J
Minima

( Me"dia.

.

Gr&o de humidade. Escala hygrometrica. Saturacao a 1,000.

Maxima
Minima
Media.

.

Maxima
Grao de humidade. Hygrometro de Saussure

J
Minima
Media.

.

VENTOS.

Observacoes feitas tres vezes no dia desde as 7 horas da manlia ate as 7 da larde .

.

kor(;a.

Forcja do vento na occasiao das observacoes

.

' N
N N E
NK
ENE
E
ESE
SE
SSE
S

SSO
SO
oso
o
ONO
NO
NNO

Sereno

LViracao

/ Vento fresco . . .

1 Vento forte. . . .

[Vento violento
_

I Tufiio moderado

Dias serenos durante as 24 horas .

Dias de vento forte on violento. . .
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<!<• 1852, ale Abril de J 853 no Kuiielia].

Setembro ' Ontubro Novi'mbrn Ontono Dezembro Janeiro V, vereira Inwmio Mufo Al.ril

7" 7° 7°; 7° 6° 7,5 7" 7,5" 7,5 7°

3 3 2,5 2,5 2 2,5 2,5 2 2 3,5
4,5 4,45 4,15 4,366 3,70 4,134 4,80 4,230 4,9 4,60

16,33 16,33 16,33 16,33 14 17,49 16,33 17,49 17,49 16,33
7 7 5,033 5,003 4,666 5,033 5,033 4,666 4,666 8,166
10,49 10,30 9,601 10,10 0,007 9,644 11,19 9,000 11,43 10,91

0,795 0,799 0,027 0,027 0,062 0,025 0,029 0,062 0,061 0,772
0,500 0,500 0,590 0,500 0,631 0,562 0,505 0,562 0,562 0,606
0,713 0,713 0,733 0,719 0,752 0,735 0,691 0,726 0,607 0,706

09 07 09 09 07 03 90 90 90 07
71 60 67 67 60 60 69 60 60 69
00,0 70,51 79,64 79,65 79,47 77,07 79,04 70,79 70,67 00,7

vezes vezes vezes vezes vezes vezes vezes vezes vezes vezes
18 14 12 39 16 42 33 91 11 20
2 1 a 1 I 1 3

10 11 37 11 23 12 46 25 9
4 1 5 4 12 5

a 3 5 4 4 12
8 6 1 5 6 3 2
7 8 2 11 2 2 4 1

1 1 1 1 2 2
10 s 2 14 6 3 1 10 3 4

1 1

lfl 5 4 21 9 I 4 14 5 9
2 8 3 1 1 2 2 2 1

10 14 10 42 17 4 29 11 13
1 7 4 12 4 4 1

4 14 23 41 7 4 5 16 2
1 1 1 2 3 1

vezes vezes vezes vezes vezes vezes vezes vezes vezes vezes

9 5 22 7 7 6 20 5 4
50 66 65 101 50 66 56 100 59 54
81 7 18 40 10 1 1 14 43 19 16
11 9 5 25 9 7 24 10 1

1 3 4 1 1 i 3

1 1 2
, dias

, dias dias dias dias dias dias dias dins dias

5 7 4 10 6 5 6 17 I
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Estas observacoes meteorologicas, comprehendendo so o cspaeo de

oito metes, nao podem ter mui grande importancia; mas ellas serao mais

bem rccebidas sc se attendcr a que estes oito mczcs formam a parte do

anno em que os doentes habitam ordinariamente o Funchal, e ([ue nao

havendo ali observatorio cm que se facam observacoes rcgularcs e con-

tinuas, tudo o que se sabe sobre cste ponto e devido a observacoes de

pessoas de fora, pela major parte medicos, (pic se teem encarrcgado

d'essa tarefa, e teem conseguido fornecer elementos que boje podem ca-

racterisar softrivelmente o clima. E certo que n'estc gencro de estudo

os trabalhos de observatorio feitos officialmente c por um modo perma-

nente com instruments exactos, sao os mate proprios para cstabelecer

os di versos pontes de metcorologia de quaiqucr rcgiilo; mas tambem

nao ba duvida que em qualquer paiz e ainda mesmo cm quaiqucr ci-

dade existcm localidadcs, bairros, districtos em que as diversas condi-

coes meteorologicas variam muito, ')& pela sua altitude, ja pela cxposicao,

abrigo de montanbas, etc., e que estas condicoes cspeciaes de cada loca-

lidade nao podem ser exactamente representadas pelo trabalbo do obser-

vatorio, e so o podem ser pclas observacoes feitas n'esses mesmos lugares.

E por isso que muito convem rcunir lodos os elementos aproveitaveis,

legados pelos diflerentes observadores, nao so para da sua reuniao extra-

hir a formula mais exacta do clima, supprindo assim os trabalbos offi-

ciaes que nao ha, mas lambem para ter a expressao das condicoes parti-

culares de cada uma d'essas localidadcs. Esta expressao, elemento indis-

pensavel para a topograpbia medica, nao o e menos para a questao tbe-

rapeutica. Nao basta mandar o doente para o paiz recommendado, e

ainda necessario colloca-lo ahi na condicao mais lavoravel c vantajosa

para o seu feliz tratamento. Em todas as terras escolbidas para esse tra-

tamento ha lugares ja rcconhecidos como mais ulcis para habitacao dos

doentes, ou seja pela experiencia previa e tradiccao, ou pelo esludo das

suas condicoes meteorologicas e outras. Tudo que pode contribuir para

este resultado, que tern por fim marcar e cstabelecer a vantagem de

ccrta? e determinadas localidadcs, nos parece de grande Utilidade, sc nao

para a meteorologia geral do paiz, ao menos para as applicacoes thcra-

peuticas. Accresce que cste estudo especial c circumscripto ainda 6 util

para a hygiene publica e deve preeeder sempre a fundacao dos estabe-

lecimentos sanitarios, asylos, prisocs, etc.; assim como tambem e apro-

veitavel para a escolha e adopcao das diversas culturas.

A localidadc cm que fizemos as nossas observacoes e uma das con-

sideradas como melhores no Funchal, e muito procurada pelos doentes,

c por isso as observacoes que a ella se referem alcm de servirem para
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eaelarecer a questao geral do elima, tern ainda a vantagem dc poderem
melbor caracterisar aquellc sitio, recommendado e para onde a cidade
tende a alargar-se.

Das nossas observaeoes baronietrieas liramos por media dosoito Ine-

zes 7()0
m

, e a media extrabida das observaeoes anteriores era (29H,916)
759™, 7. A nossa maxima pressao barometriea foi 7 71

m
, e a minima 742™:

a primeira inferior c a segunda superior a eifras obtidas nas observaeoes
anteriores, das quaes a maxima era (30 l

"'1

,505) 7 74™, 7 observaeoes"tie
Hcineken ea minima (29 P"M) 739,™ 13 observaeoes de Hcberden. A maim-
differenca entre as pressoes extremas por nos observadas e 29™, e cntre
as pressoes extremas observadas anteriormenle e 35™57. E se ealcular-

mos com uma observacao de (pie falla Hcineken, ebegara esla dillerenea

a 38™, muito grande sem duvida para esta latitude.

As variacocs barometricas diarias que observamos foram pequenas,
e cm geral graduaes, cbcgando mui poueas vezes a variaeao durante o
dia a 4™ ou 5™, e em Marco a 6

m
, o que tudo eoneorda com as obser-

vaeoes anteriores. Entretanto por tres vezes durante a noite bouveiaiu
variacocs maiores, de 8™ a 12™, e em vinte e quatro boras marcamos
uma vez 17™. Estas variacocs extremas em tao curio espaco de tempo,
raras vezes tern lugar, quasi sempre se fazem para baixo, e indicam
teinpcstade.

Na temperatura media externa acbamos alguma dillerenea entre as
nossas observaeoes, e o resultado obtido das observaeoes anteriores. A
media annual, resultado das observaeoes anteriores foi 67°,23, e a nossa
media deduzida de 8 mezes e 64",03. Como n'esta media nao entram
quatro dos mezes quentes, podcria dar-se cssa (alia como uma boa ox-
plicacao da differenca; mas comparando a nossa media de oi to mezes
64",03, com a media dos lnesmos oito mezes, deduzida das observaeoes
anteriores 65°,84, aebamos ainda uma differenca de 1°,81. E na reali-

dade a temperatura media dos mezes nas nossas observaeoes e alguma
cousa mais baixa do que a notada por outros observadores. Attribuimos
esta dillerenea naoso ao anno ter sido por toda a parte mais foi©, como
lambem ;i eircumstancia da colloeacao do tbermometro exterior ser tal

que a rellexao solar pouea ou nenbuma influeneia poderia ter nYlle.
Estas me'dias dos mezes obtidas pelo tbermometro ordinario sao conlir-
madas pelo tbermometrograplio. Nas nossas observaeoes o tbermometro
nao subiu iSo alto como em algumas observaeoes anteriores: marcamos
apenas 82° com o tbermometro ordinario e 83° coin o tbermometro de
maximo e miniino, e era observaeoes anteriores achamos o maximo da
lempcratura externa 84", e nas de Hcineken 85". Nos sabemos que, no
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dia em que obtiveraos a temperatura de 83°, na parte mais baixa da ei-

dade o thermometro subiu a 85°. E por esta oeeasiao diremos que por

differentes vezes achamos essa difference de 1° a 2" para mais cm ther-

mometros siluados na parte mais baixa da cidadc comparados com os

nossos. Tambem nas nossas observacoes temos a minima de 45" que nao

encontramos nas anteriorcs, em que o thermometro nunca desceu abaixo

de 50". Mas pclas nossas observacoes verificou-sc a descida abaixo de 50",

algumas vezes nos dias ultimos de Janeiro, e em alguns dias de Feve-

reiro; tinha cahido muita neve na serra, o venlo era Norte, e vinha

directamente sobre o nosso thermometro, sem cncoulrar obstaeulo al-

gum na distancia de Ires a quatro milhas. Nao podemos julgar que hou-

vesse crro na nossa observacao que era feila com o maior cuidado. O
inverno de 1852 para 1853 foi considcrado no Funcbal corao muito

mais aspero e frio do que commum, e cahiu maior quantidade de

neve do que em annos anteriorcs. Poderia lembrar que um thermome-

trograplio exposto ao tempo, fora da janella, pode rcceber cliuva on or-

valho e desccr pela evaporacao da bumidade, como acoutcce no tbcrmo-

metro humido do hygrometro de Mason, e e certo que o thermometro-

grapho de que nos usavamos, quando se molbava, ainda que igualmentc

em todos os scus tres ramos, marcava logo alguns graos abaixo da tem-

peratura anterior. Porem o instrumento estava defendido de modo que

nao podia bumedecer com o orvalho. Com a cliuva c vento sim poderia

entrar n'elle alguma humidadc, mas nas occasiocs em que a tempera-

tura desceu tanto, nao houvc chuva; c algumas vezes ainda chegamos a

observar, na madrugada, o thermometro abaixo de 50", e completa-

mente secco. Nao nos lica portanto duvida alguma que, excepcionalmenle

cm algum invcrno mais frio, a temperatura no Funcbal, de madrugada

ou de noite, pode descer abaixo de 50" e cbegar a 4 5°.

As variacoes da temperatura externa tambem se encontram nas

nossas observaciies maiorcs do que estava indicado pelos aulhores. Estas

variacoes chegaram algumas vezes a 1 7" pclo thermometro ordinario, c

a 19" pclo thermomctrographo. Mas tambem convcm notar que esta va-

riacao maior aconteceu uma vez, e foi obtida com instrumento que

marca as temperaturas cxtremas. Os dias de grandes variacoes foram

muito poucos, e assim mesmo cssas grandes variacoes ainda estao muito

longe da extensao que ellas teem em outros paizes.

Na temperatura interna encontramos mui pequenas variacoes dia-

rias: um grande nurnero de dias nao havendo variacao alguma, ou ha-

vendo uma variacao dc meio ate um grao, sendo por conseguintc muito

i'acil conservar as casas com uma temperatura constante. A observacao
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nos moslrou que quando de noite o tbermometro desce alguina eousa, um
candiciro carcel ou moderador e bastanlc, mesmo em um quarto grande,

para entreter a temperatura no grao cm que cstava durante o dia. Isto

nao acontccera em todas as easas, nem igualmento em lodas as paries da

cidade, mas acontece em muitas; c apenas em poueas e em muito pou-

cas boras, 11a exposicfio do Norte a temperatura interna desce a pernio

de se sentir frio. Em geral a temperatura interior regula nas nossas ob-

servacoes entre 63° c 70°, temperatura muito eommoda e agradavel para

os doentes nas molestias de peito.

A temperatura interior mais alta que encontramos f'oi 78° e a ma is

baixa 01°. E possivel obtcr temperaturas internas mais alias ou mais

baixas pela communicaoao livre da atnaosphera interior com a exterior,

abrindo uma janella para o Sul, e deixando entrar os raios solares, ou

abrindo-a para o Norte, e deixando refrescar o quarto. Por todos csles

c outros modos faecis, se pode modificar a tcinperatura interna e ada-

pla-Ia 3s exigencias dos doentes; mas nos quizemos simplesmente marear

o que dava a observacao, conservando a easa sempre, quanlo possivel, nas

mesmas eondieoes.

No grao da temperatura da radiaeao solar, licam as nossas obser-

vacoes muito abaixo das observacoes do Doutor Mason, nao lendo nos

obtido corno maxima senao 1 1 4° em quanto elle obteve 1 70°. Pore'm o nosso

tbermometro ainda que devidamente collocado nao estava preparado como
o do Doutor Mason. Tambem notaremos que esse grao subido da forca

da radiaeao solar, foi obtido nos mezes de Maio c Junbo. meres em que
nos nao bzemos observacoes, e que as nossas observacoes loram sempre
feitas as duas boras, bora em que a forca solar nao csta

-

ali na sua maior
inlensidade. Em observacoes que bzemos a outra bora para conliccer a

Forca solar, nos cbegamos a obter 136° como maxima.
As nossas observacoes bygrometricas dao um grao tiolavel de hu-

midade ao clima do Funchal, menor comtudo do que o grao acbado pelo

Doutor Mason e Heincken, mas superior ao indicado por Mac Euen c

White, e tudo nos fez acreditar que esse grao de bumidade ali existe,

variando porem nas diversas localidades e alluras.

As observacoes feitas com o bygrometro de Saussure, vao de accord©,
ale, certo ponto, com as do bygrometro de Mason no que respeila ao

maior ou menor grao de humidade, mas nao na proporcao d'essa bumi-
dade; nem se espera isso dos bygrometros de absorpcao. Nunca oblivemos
o maximo da liumidade na cscala de Saussure, nem o ininimo de scc-

cura na cscala dc Mason, grao que se enconlra mais de uma vez em
1" CLitSSK— T. T. V, I. 33
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outras observacoes; tendo havido durante o inverno dias dc grande hu-

midade, isto prova bem em favor do sitio em que so faziam as nossas

observacoes.

A quantidade de agua obtida com o nosso pluvimetro em oito me-

zes somma 31 H ,3135, numero superior a media annual, reputada em
trinta polegadas, mas muito inferior as quantidades obtidas em alguns

annos. Se nos lembrarmos que ainda faltam, quatro mezes para complc-

tar o anno, que nao sendo mezes chuvosos dao comtudo sempre alguma

agua, e que no dia 22 de Fevereiro, dia de rauita chuva o pluvime-

tro trasbordou, e se perdeu agua que nao e possivel calcular, conclui-

remos que n'este anno a quantidade de agua da chuva foi acima da

media ordinaria. E isso esta de accordo com a opiniao geral, de que o

inverno n'este anno foi mais chuvoso do que em outros, e esta tambcm
de accordo com o que aconteeeu em geral na Europa n'essa mesma estacao.

Da comparacao do resultado obtido em o nosso pluvimetro com o

resultado obtido cm outros situados em varias local idades do Funchal, e

por oulras observacoes, somos levados a crer que muito differentes quan-

i idades de agua cahem nas diversas partes da cidadc, e nas divcrsas par-

ies da Ilha; sendo certo que essas quantidades em geral estao em razao

da altura aciina do mar. Isto e confirmado pela simples inspeccao, pe-

las tradic(;oes iiopulares, e por todos os outros phenomenos hygromctricos

que ali se passam.

Como no Funchal ha dias bons e claros, cm que a alguma hora

ha nuvens baslantes no ceo, que depois se dissipam sobrc o mar com

o venlo da terra, ou se vao fixar no cume das montanhas com o

\cnlo do mar, esses dias que sao muitos, vao designados com a denomi-

ttacao de dias claros e com algumas nuvens, tendo reservado nos a de

dias nublados c encobertos para aquelles em que em todo o dia, ou na

maior parte delle o ceo se conservou coberto de nuvens que nao deixavam

penetrar os raios solares.

Nao marcdmos um s(5 dia inteiro sereno e sem vento, havendo mui-

tos em que houvcram horas seguidas de serenidade; tambcm marea-

mos muito poucos dias de vento forte ou violento, e tudo isto prova a

igualdade do clima. O que ali se encontra mais geralmente sao ligei-

ras brizas e viracoes que refrescam e puriGcam a atmosphera sem pro-

duzir os incommodos das fortes correntes atmosphericas; viracoes que as

vezes apenas se sentem, mas que no rigor da observacao deviam ser

marcadas com o numero 1, ainda que para todos, em geral, o ar pa-

reccsse sereno
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Terminando estas observacoes meteorologicas julgamos dever de-
clarar que este e o primeiro trabalho que emprchen'denios d'este genero
a cujo estudo nos nao tinhamos anteriormente dedicado, e que fazemos
a sua publieacao altendendo mais a mingoa cm que estamos de traba-
Ihos n'este ramo, do que ao raerecimento da obra.

FIM.

1
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VV. B. Na labi-lla. n." l,pag. 88, encontram-se algumas irregnlaridades, provavelmente trroi

typographicos do livro d'onde n extrahimos, as quaes niio podemos corrigir.
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lido na sessilo solcmne da mesma Academia cm 5 de Julbo de 1854
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