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Introduc^ao 

ibra a minha penna agitadissima de- 

baixo das multiplas impressoes, que 

me inspira este assumpto, por assim dizer, 

desde o primeiro dia em que pizei terras bra- 

zileiras e em que principiei a verificar de mais 

perto onde os meus autecessores tinham dei- 

xado a obra sclentlbca relativa ao Brazil. Por 

nacionalidade, educa^ao scientifica, social e po- 

litica, propria indole, temperamento e convic^ao 

profundamente avesso ao espirito do tempo e 

das rodas, em que o nosso protogonista vivia, 

emfim como partidario e discipulo da eschola 



VI INTRODUCCAO 

moderna, certamente nao sera per sympathia 

para com a sociedade enferrujada da corte de 

D. Joao VI, que eu volto a occupar-me de Ale- 

xandre Rodrigues Ferreira. E o espirito de cor- 

pora9ao, que me impelle a este trabalho, a pro- 

funda compaixao a um collega, cujos mereci- 

mentos nao foram devidamente apreciados nem 

pelos contemporaneos, nem pela posteridade. 

Ja passa de um seculo, que o assiduo explora- 

dor e viajante voltou, das suas penosas pere- 

grinac^oes nas regioes equatoriaes da America, 

para Lisboa, onde o esperava a magra recom- 

pensa de um «liabito de Chnsto», acompanhada 

de uma carta de gramas da rainha D. Maria I 

e um futuro desastroso e cheio de decep^oes 

em consequencia da constella^ao politica, em 

que se via a bra^os a sua patria dilacerada e 

ensanguentada pelas invasoes successivas dos 

exercitos francezes, hespanhoes e inglezes. A cc- 

casiao, portanto, e propria e sinto que e um 

meu dever de epigono contribuir com alguma 

cousa para salvar a memoria d'este meu ante- 

cessor na explora^ao da Amazonia, mediante 

um esbc^o biographico, do qual ahi vao os pri- 
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meiros contornos preliminares, quaes me e pos- 

sivel lan^al-os hoje com o deficiente material 

litterario que actualmente tenho a disposi9ao. 

Sinto que 6 precise fazel-o agora, pois nao ha 

exagera^ao em suppor, que poderia passar o 

segundo seculo antes que alguem se lembrasse 

de semelhante tarefa e vejo que d tempo de 

agir, para que da materia nao se apodere de 

todo o « Lethe do esquccimento ». 



* 



CAPITULO I 

Algumas noticias sobre a vida 

de Alexandre R. Ferreira 

ASCEU na cidade da Bahia, capitania do Brazil 
do mesmo nome aos 27 de Abril de 1756. 

«Desde os mais tenros annos — diz o Sr. Manoel 
Jose Maria da Costa, no sen Elogio — deu o nosso 
compatriota claros e palpaveis indicios de na,o vul- 
gar talento, Seu pae Manoel Rodrigues Ferreira o 
destinava a vida ecclesiastica e em 20 de Setem- 
bro de 1768 tomou ordens menores. Desejoso, porem, 
de receber toda a instruc^ao conveniente para o 
melhor desempenho das importantes func^bes do sa- 
cerdocio, deixou a parte do mundo em que nas- 
ceu, dirigindo-se a Lisboa, onde aportou no mez 
de Julho de 1770 e d'ahi a Coimbra, onde se ma- 
triculou no primeiro anno do Curso Juridico em 
dias de Outubro. 

Os estudos do illustre bahiano foram interrom- 
pidos pela reforma da Universidade, que teve lu- 

i 



6 NOTICIA SOBRE A YIDA 

gar no anno seguinte; e como que arrebatado por 
uma especie de necessidade de espirito, que diaria- 
mente se desenvolvia com mais for^a, e o impellia 
para o estudo da natureza, largando a vereda, cujo 
trilho encetara, seguio a Faculdade de Philosophia 
com tao prosper© successo, que dous annos antes 
de concluir o curso ja exercia (gratuitamente) o 
cargo de Demonstrador de Historia Natural na 
Universidade e no ultimo anno foi coroado com o 
laurel do premio academico. Uma cadeira na Fa- 
culdade de Philosophia Ihe estava destinada, mas 
ao descanso proprio do magisterio foi preferido ou- 
tra commissao prenhe de trabalhos, eri^ada de dif- 
ficuldades, mas em que o sabio naturalista podia pres- 
tar servigos mais relevantes ao Estado, a Sciencia 
e ao sen paiz natal. 

O Ministro e Secretario d'Estado, Martinho de 
Mello e Castro, persuadido da necessidade que ti- 
nha o Governo de conhecer as riquezas naturaes 
ainda em grande parte escondidas no solo do Bra- 
zil, ordenou ao Dr. Domingos Vandelli que Ihe 
propuzesse um individuo, que aos precisos conhe- 
cimentos juntasse as outras qualidades necessa- 
rias para emprehender uma viagem philosophica 
e d'ella colher taes resultados, que preenchessem 
cabalmente as inten^Ses do Governo. 

O Dr. Vandelli, primeiro Cathedratico da Facul- 
dade de Philosophia, nao hesitou; a Congrega^ao 
igualmente nao hesitou: e o Dr. Alexandre Ro- 
drigues Ferreira foi proposto. Acceitou elle a com- 
missao e partio para Lisboa aos 15 de Julho de 
1778. Circumstancias ignoradas fizeram com que o 
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Dr. Ferreira se demorasse em Portugal 5 annos 
antes de partir para o Brazil a exercer a sua hon- 
rosa commissao. Mas estes 5 annos foram utilmente 
aproveitados, ora no exame da mina de carvao de 
pedra de Buarcos, exame feito com o naturalista 
Joao da Silva Feijo, ora na redac^ao e descrip^ao 
dos productos naturaes do Real Muzeu d'Ajuda, 
ja nas experiencias chimicas e physicas, designa- 
das pelo Ministro Martinho de Mello e Castro, ja 
na publica^ao de escriptos importantes a sciencia 
e na composi^ao de outros, que hoje se lamentam 
perdidos I. Em face de taes testemunhos de capa- 
cidade e interesse no progresso dos conhecimentos 
humanos, a Academia das Sciencias de Lisboa no- 
meou o Dr. Ferreira seu correspondente aos 22 
de Maio de 1780, honra a que elle retribuiu, lendo 
na Academia diversas memorias de sua mao. » 

So em 1783 poude o Dr. Alexandre R. Fer- 
reira entrar em viagem 2, Partio de Lisboa as 
6 1/2 boras da manha do dia i.0 de Setembro na 
charrua Aguia e Comfdo de Jesus. Tinha como 

1 Voltando temporariamente para Coimbra, tomou o grao de 
Doutor em 10 de Janeiro de 1779 « na conformidade da Merce 
de S. M. Ihe foi dado gratis 

2 No mesmo anno o Governo Portuguez mandou uma outra 
expedicjao para a Africa, com identicos fins. Esta devia, debaixo 
da direc^ao do naturalista Manoel Galvao da Silva, explorar Mo- 
zambique. Silva, tinha como desenhador certo Antonio Gomes 
e como preparador certo Jos6 da Costa. Como fructo d'esta expe- 
di^ao appareceu a « Memoria ou Relacjao das viagens philosophicas 
que por ordem de S. M. fez nas terras da jurisdiczao da villa de 
Tete e algumas das Maraves no anno de 1788. » 

A Angola foi mandado o italiano Angelo Donati e as ilhas do 
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companheiros de viagem dous personagens illus- 
tres, e importantes, com os quaes conservou rela- 
Qdes de amizade por toda a vida e que Ihe foram 
evidentemente muito uteis no desempenho da com- 
missao pela influencia de que dispunham, uma nos 
circulos officiaes e civis, outra nos circulos eccle- 
siasticos. Foram o Governador e Capitao-General 
do Estado Martinho de Souza e Albuquerque e 
D. F. Caetano Brandao, Bispo do mesmo Estado 
e depois Arcebispo de Braga. Como auxiliares fo- 
ram ligados a Alexandre R. Ferreira os dous de- 
senhadores Jose Joaquim Freire e Joaquim Jose 
Codina e o jardineiro-botanico Agostinho Joaquim 
do Cabo, sendo este ultimo encarregado tambem 
das func^oes de preparador. A embarca^ao deu 
fundo no Para as 6 1/2 boras da tarde do dia 21 
de Outubro de 1783. 

Deu comedo aos seus trabalhos de investiga^ao 
pela ilha de Marajo, entao ainda mais conhecida 
pelo da de Joannes. Sabemos que com estudos so- 
bre Marajo, sobre Santa Maria de Belem e as vi- 
sinhan9as da capital do Gram-Para, occupou-se 
quasi o primeiro anno inteiro. Visitou as villas de 
Cameta, Baiao, Pedreneiras e Alcoba9a e acom- 
panhou o Governador e Capitao-General do Es- 
tado n'uma excursao para algumas das povoa^Oes 
do sertao (Roteiro de Joao Vasco Manoel de 

Cabo Verde e partes visinhas do continente afrlcano o naturalista 
acima mencionado, Joao da Silva Feijo. 

(Conf. Historia de Portugal nos seculos xvni e xix, Lisboa, 
vol. I, pag. 126). 
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Braun.) Estendeu ent3,o as suas exploragSes as 
partes superiores do Rio Amazonas, partindo no 
dia 20 de Setembro de 1784. Na noite antecedente 
(19 de Setembro) despediu-se do Governo Mar- 
tinho de Souza e Albuquerque, pronunciando n'esta 
occasiao um discurso, que eu vejo figurar no in- 
ventario litterario como documento entregue a 
Brotero em 1815 e que talvez ainda hoje exista 
em PortugalI. 

Levou comsigo uma portaria, que devia-lhe fa- 
cilitar muitissimo a expedi^ao pela insistencia e a 
energia dos termos, com os quaes o Governador 
da Capitania do Para transmitte e recommenda o 
emissario do Ministerio Portuguez as autoridadcs 
do Amazonas superior, que formava entao a Ca- 
pitania do Rio Negro, com sede em Barcellos. Eis 
o theor; 

« O Doutor Alexandre Rodrigues Ferreira 
parte d'esta cidade com as pessoas que leva a seu 
cargo, empregadas nas diligencias da Historia Phi- 
losophica e Natural, para cujo fim se transportarao 
a este Estado, de ordem de Sua Magestade; os di- 
rectores e commandantes de todas as fortalezas e 
povoa^Ses, por onde transitar, ou aonde mandar, 
llie prestarao todo o auxilio e ajuda, que pelo so- 
bredito Ihe for requerido, apromptando-lhe todo o 
mantimento, que precisar, e indios necessarios para 

1 Noticia dos escriptos do Dr. A. R. Ferreira. R. de S. da S. 
Pontes—«Revista Trimensal do Instituto Historico *, do Rio de 
Janeiro — Tom. II (1840), pag. 507. 
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as equipagOes das canoas do seu transporte; prati- 
cando o mesmo todos os officiaes auxiliares, juizes 
ordinarios, camaras, auxiliando-o com a gente que 
requerer, e com as noticias e informagOes que pe- 
dir, deixando penetrar todos os rios, serras, matos, 
e abrir minas, aonde o julgar preciso, em ordem 
ao bom fim das diligencias, de que vai encarre- 
gado por ordem de Sua Magestade, ficando-me 
seriamente responsaveis os que faltarem em todo, 
on em parte a execu9ao d'esta minha ordem, e 
contra elles procederei ao merecido castigo. E 
para que haja de constar a todo o tempo, mando 
que esta seja registrada nos livros dos registros 
das camaras, commandantes e directorias, por onde 
passar e necessario Ihe for usar d'esta minha ordem. 
— Para, 15 de Setembro de 1784 — (Com a rubrica 
de S. Excellencia)». 

Conhecemos igualmente o officio contendo as 
instruc95es especiaes, que o Dr. A. R. Ferreira 
recebeu em referenda a esta expedi9ao. Acha-se 
impresso, no mesmo lugar onde appareceu tam- 
bcm a portaria acima mencionada I, mas deixamos 
de reproduzil-o aqui ainda uma vez. 

Nao pude descobrir aqui no Para, o Diario de 
viagem ou outros documentos, que orientam sobre 
o trajecto do Para ate Barcellos e o espa90 de 
tempo, em que este se deve ter effectuado, isto e 
do dia 20 de Setembro de 1784 ate 2 de Mar90 

1 <■< Revista Trimensal do Instlhito HIstorico », do Rio de Ja- 
neiro— Tom 48 (1885), pags. 1-3. 
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de 1785—data em que entrou na capital da Capi- 
tania do Rio Negro. No inventario litterario, vem 
porem, citado o discurso, que elle pronunciou na 
tarde d'aquelle dia, perante o Sr. Joao Pereira 
Caldas, «quando entrou a visital-o na Villa de 
Barcellos». O mesmo alto funccionario tornou-se 
evidentemente um amigo sincere e protector po- 
deroso do naturalista e da sua commissao, pois os 
numerosos officios e cartas semi-officiaes e particu- 
lares que A. R. Ferreira Ihe dirigiu e que eu pude 
consultar, respiram sem excep^ao, maxima consi- 
deragao e respeito e profunda gratidao. Do outro 
lado a correspondencia emanada do Sr. Joao Pe- 
reira Caldas 1—que estava a bratpos com dolorosa 
molestia—tinha nao so muita benevolencia e ami- 
zade para com o indefesso e zeloso philosopho, 
como verdadeiro interesse e nao vulgar intelligen- 
cia. Pertence ao melhor que eu tenho lido no ter- 
rene da administragao portugueza; agrada pelo es- 
tylo conciso e substancial e deixa perceber, que 
Ferreira devia se dar por muito feliz de ter um 
superior dotado de tao excellentes qualidades. 

As instrucgoes para a primeira expedi9ao n'a- 
quella Capitania sao datadas «Barcellos, 13 de 
Agosto de 1785 ». Entrando em viagem no dia 20 
de Agosto de 1785, consumiu A. R. Ferreira 4 -|- 
mezes com a visita a parte superior do Rio Ne- 

1 « Do Conselho de S. M. P., seu Governador e Capitao Ge- 
neral nomeado para as Capitanias de Matto-Grosso e Cuyaba, e nos 
Districtos dos Governos d'ellas. Encarregado da execu^ao do tra- 
tado preliminar de limites e demarca^ao dos Reaes dominios, etc., 
etc.» 
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gro e seus affluentes, achando-se de volta em Bar- 
cellos ao que parece, nas vesperas do Anno Bom 
de 1786. 

Tratou entao de elaborar e coordenar os ma- 
teriaes colligidos, redigir memorias, memorandos e 
relatorios, de encaixotar productos aniraaes e vege- 
taes e pouco a pouco vemos elle preparando-se 
para uma segunda viagem, tendo por objecto es- 
pecial a exploragao do curso inferior do Rio Ne- 
gro, do Rio Branco e affluentes. As novas instruc- 
q.des sao datadas «Barcellos, 15 de Abril de lySSs 
e do mesmo dia e datado um Aviso do Governa- 
dor ao Commandante da Fortaleza da Barra do 
Rio Negro, recommendando de auxiliar de todos 
os modos as pesquizas do commissionado I. Partio 
de Barcellos no dia 23 de Abril de 1786. Em 1° 
de Maio do mesmo anno, o vemos ainda na dita 
fortaleza e de la em diante perdemos o fio do iti- 
nerario, visto que os documentos impresses a nossa 
disposi^ao iiclo adiantam mais com a desejada pre- 
cisao sobre as viagens ulteriores— e quanto aos 
manuscriptos da propria mao do autor, creio que 
ninguem se deu ate hoje ao trabalho de recons- 
truir d'elles o Diario dia por dia e mez por mez. O 
seu panegyrista de 1818 contenta-se em dizer: 
«Longo seria acompanhar passo a passo o nosso 
Philosopho em toda a sua viagem. O sertao do 
Para e Rio Negro, o Rio Branco, o Madeira, o 
Guapore, a Serra do Cuannuru, Matto-Grosso, 

1 «Revista Trimensal do Instihito» do Rio de Janeiro — 
Tom. 49 (1886), pag. 123 e seguintes. 
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Cuyaba, nada se evadio as indaga^Ces do Dr. Fer- 
reira: nem aquelle espirito infatigavel se contentava 
com estudar cs productos da natureza; tambem 
lamjou mao da penna para defender os direitos da 
Coroa Portugueza e territorio invadido pelos Hes- 
panhoes, para descrever as enfermidades proprias 
de Matto-Grosso e para historiar a nascente civili- 
sa^ao dos Muras. Nove annos gastou de sua exis- 
tencia em tantos e tclo importantes trabalhos». 

Nao dispondo do Diario das viagens realisada^s, 
de 1786 em diante, no Rio Madeira (1788—1789), 
no SolimOes, na Capitania de Matto-Grosso e nao 
encontrando nas listas dos manuscriptos deixados, 
mais nenhum titulo acompanhado da data exacta, 
senao o da «Yiagem a Gruta das On^as (i79o)» x, 
tenho que abstrahir forgosamente de informa^Oes 
sufficientemente completas para orientar detalha- 
damente sobre o periodo ate o regresso ao Para. 

0 que sabemos, entretanto, por fragmentos es- 
parsos e noticias colhidas aqui e acola, e que dei- 
xando a Villa de Barcellos em 27 de Agosto de 
1788, deu come90 aquella grande e extensa via- 
gem, descendo o Rio Negro, entrando no Amazo- 
nas e subindo o Rio Madeira a entrar no Mamore, 
donde navegando ao Guapore ou Ytenes, chegou 
emfim, a Capitania de Matto-Grosso, trazendo mais 
de treze mezes de viagem. 

1 « Perto do arraial das LavrinLas, por baixo da grande Serra 
dos Parecis ». 

Parecia que A. R. Ferreira, ainda enfraquecido pelas febres, 
soffreu muito n'esta -viagern e estava em serio perigo de vida. 
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Apezar de atacado de sezoes, informou as au- 
toridades de Matto-Grosso, com a sua costumada 
pontualidade acerca da explora<;ao realisada, sobre 
minas de ouro e varios assumptos. Dirigio-se entao 
a Villa do Cuyaba aos 27 de junho de 1790. Res- 
tabelecido de grave doenga, desceu pelo rio Cuyaba 
ao de S. Lorenzo e Paraguay, visitou o Presidio 
de Nova Coimbra e os Indios Guaycurus e voltou, 
depois de perto de um anno, para Matto-Grosso e 
d'ahi para o Para. 

Este regresso deve ter sido em principios de 
1792. O panegyrista reata aqui o fio com as se- 
guintes palavras: «De volta ao Para nao esteve 
ocioso os nove mezes que ahi se demorou. Foi no- 
meado pelo Governador para servir de Vogal nas 
Juntas de Fazenda e de Justi^a e foi n'este tempo 
que o Dr. Ferreira se ligou por consorcio a D, 
Germana Pereira de Queiroz, filha do Capitao Luiz 
Pereira da Cunha, seu correspondente que fora 
para a remessa dos productos que mandara a corte 
(Lisboa). A historia d'este casamento e muito ex- 
traordinaria para que deixemos de transcrevel-a 
n'este lugar. Chegando o Sr. Dr. Alexandre ao 
Para, de volta de sua viagem, ponderou-lhe o Ca- 
pitao Luiz Pereira da Cunha, que assim era que 
tinha remettido todos os productos, que Ihe enviara 
para mandar a corte; mas que por isso se achava 
no desembolgo de tao consideravel despeza r, com 
a qual poderia dotar uma fdha; ao que o Sr. Dr. 
Alexandre respondeu: — Isso nao servira de em- 

1 E notorio, que o dito capitao uunca foi indemnisado. 
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bara^o a sen casamento; eu serei quem receba 
essa sua filha por mulher; e assim o fez celebranclo 
o seu matrimonio aos 26 de Setembro de I792* 
D'este consorcio nasceram duas filhas e urn filho 
de nome Germane Alexandre de Queiroz Ferreira, 
official supranumerario da mesma Secretaria, em 
que servia seu pai». 

Por circumstancias e razQes que se furtam a 
nossa pesquiza, procurou o Dr. Alexandre R. Fer- 
reira mudar-se da Amazonia depois de pouco tem- 
po. Lembro-me ter lido um requerimento, em que 
elle pede ser nomeado para um lugar na alfan- 
dega de Pernambuco, declarando ter esgotado o 
pequeno patrimonio e que os 6oo$ooo de que se 
constituia o seu vencimento (400^000 annuaes e 
i$2oo diarios a titulo de comedorias) durante os 
nove annos da « Expedi^ao philosophica» no Ama- 
zonas, nao tinham chegado para realisar qualquer 
economia. Aponta para o seu zelo indefesso e lem- 
bra as innumeras difficuldades e perigos, aos quaes 
elle se tinha exposto no servi^ do Governo I. E 
commovente a linguagem n'este curioso documento 
e nao ha quem o leia, sem sentir logo, quanto de- 
via ser duro para este exemplar servidor do Es- 
tado recorrer a semelhante passo. Parece que 

1 Pcder-se-hia pensar, que a volta para Lisboa era muito na- 
tural, uma vez que a commissao estava findada e que elle nao so 
queria acompanhar as suas collecijoes como tambem apresentar-se 
em pessoa ao seu governo. Mas entao logo nao se comprehende, 
porque A. R. Ferreira pedio tal emprcgo na alfandega de Per- 
nambuco. Ha aqui n'isto um d'aquellcs ponlos de interroga^ao que 
nao cheguei a eliminar. 
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la em Lisboa reconsideraram a injusti^a, pelo 
menos encontramos n'aquella corte o Dr. A. R. 
Ferreira, em Janeiro de 1793, nomeado official da 
Secretaria d'Estado dos Negocios da Marinha e 
dos Dominios Ultramarinos. E mezes depois a rai- 
nha D. Maria I ate dignou-se honrar o zeloso ex- 
plorador com o seguinte documento I: 

« A Rainha Nossa Senhora, attendendo aos ser- 
vigos do doutor Alexandre Rodrigues Ferreira, 
official da Secretaria de Estado dos Negocios da 
Marinha e Dominios Ultramarinos, obrados nas 
commissOes extraordinarias de que foi encarregado 
de examinar e descrever os productos naturaes do 
Real Muzeu da Ajuda, e fazer as experiencias 
chymicas 2 que Ihe foram ordenadas, em que se 
occupou por espa^o de cinco annos, sem perceber 
por isso ordenado algum; e passando ao Estado 
do Para com a laboriosa commissao de ser alii o 
primeiro vassallo portuguez, que exercitasse a em- 
preza de naturalista, se empregou por espa^o de 
nove annos em continuas e perigosas viagens pelas 
dilatadas capitanias do Para, Rio Negro, Matto- 
Grosso e Cuyaba; aonde, alem de ser encarregado 
de observar, acondicionar e remetter os productos 
naturaes dos tres reinos, animal, vegetal e mineral, 

1 Na « Historia de Portugal », publicada por uma socicdade de 
horaens de lettras (vol. I, pag. 126) acho a seguinte observa^ao a 
este respeito: Mostra que a rainba apreciava os services scientifi- 
cos, mas tambem que os apreciava modicamentr, c07110 foi sempre 
it so em Portugal. » 

2 Sic! —(Dr. E. A. G.) 
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foi igualmente incumbido de todo o genero ae 
observances philosophicas e politicas sobre as dif- 
fcrentes repa,rtinOes, e dependencias da populanao, 
cigrieultura e naveganao, commercio, manufacturas 
de que deu toda a satisfanao, qne devia esperar-se 
da sua honra e applicanCes, ha per bem fazer-lhe 
merce em remuneranao do Habito de Christo, com 
sessenta mil reis de tennas de que se Ihe passem 
os competentes PadrCes, que se assentarSo nos al- 
moxarifados do reino em que couberem, sem pre- 
juizo de terceiro, e nao houver prohibinao com o 
vencimento, na forma das reaes crdens. E lograra 
doze mil reis da referida tenga a titulo do habito 
da sobredita crdem que Ihe tern mandado lannar. 
Palacio de Queluz, em 8 de Julho de 1794.—Jose 
de Sea bra da Silvan 

Ainda mais. Xo mesmo anno, o novo dignita- 
rio foi dispensado do emprego de official da Se- 
cretaria e encarregado da administranao interina 
do Real Gabinete de Histcria Natural, Jardim Bo- 
tanico e seus annexes b E seus paneg^'ristas pa- 
tricios estao achando, que assim o Dr. Alexan- 
dre R. Ferreira nao podia desejar mais cousa al- 
gmrna, visto que estava ccberto de gramas pela glo- 
riosa Rainha! 

1 O admlnistraclcr anterior, Julio Martlazi, tinha fallecido em 
Setembro de 1794. 0s rnencionados annexes consistiam em « Ga- 
binete de Eibliotbeca, Gabinete de Desenbo, Casa do Laboratorio, 
Armazens de Reserva*. Por decreto de n de Setembro de 1795 
foi A. R. Ferreira nomeado Vice-director do mesmo estabelcci- 
jnento. 

2 
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Ou^amos o que elles dizem e sabem sobre o 
periodo posterior a mencionada nomeaqao: «0 
tempo que Ihe restava de suas occupa^des era em- 
pregado em aperfei^oar e apurar os preciosos ma- 
teriaes, que havia colhido; ma,s elles eram tantos, 
que a sua multiplicidade combinando-se com a pre- 
cis3.o de por-se corrente nos progresses, que as 
sciencias haviam feito durante nove annos passa- 
dos nas soliddes da America, e com a falta de 
meios para dar a luz uma tal obra, fez com que 
antes de concluir a organisaQao de seus trabalhos 
philoscphicos fosse o Dr. Ferreira accommettido de 
fatal melancholia, que o roubou a sua familia, ao 
Estado e as Sciencias no dia 23 de Abril de 1815. 

«Quaes as causas d'essa enfermidade total- 
mente ignoramos, pois que o Sr. Costa e Sa ape- 
nas as indicou envolvidas no manto de generalida- 
des, relatando que consistiam ellas em desgostos 
provenientes de illusdes desvanecidas acerca das 
cousas e dos homens da corte. Acreditamos que a 
prudencia exigia que nao se desse a este negocio 
todo o desenvolvimento de que elle era suscepti- 
vel; mas se as razOes que obrigaram o panegyrista 
a ser menos explicito, nao existem hoje, nos to- 
mariamos a liberdade de lembrar-lhe que a mais 
pequena circumstancia da vida do homem, que se 
consagrou ao servigo da.s Sciencias e do Estado, e 
sempre de grande preqo para que nao seja rece- 
bida com avidez pela posteridade. 

«Fossem, porem, quaesquer que fossem as cau- 
sas do mal, o certo e que elle resistio a tudo; e se 
provinha das causas indicadas pelo Sr. Costa e Sa 
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muito bem repara o nosso illustre consocio em que 
nao fosse destruida pelas repetidas gra9as, que a 
Rainha D. Maria I fizera ao Dr. Ferreira, ja con- 
decorando-o com o habito da ordem de Christo, ja 
nomeando-o Administrador de suas Reaes Quintas, 
dando-lhe o lugar de Deputado da Junta do Com- 
mercio. Se esta mysanthropia 1 o punha como em 
desterro do genero humano, a integridade do seu 
caracter trouxe-o constantemente emquanto vivo 
ao desempenho de seus deveres, como homem e 
como empregado publico; pois ainda quando o seu 
estado physico, acedendo a impressao da melan- 
cholia que o devorava, Ihe nao permittia mais sahir 
de casa, entao mesmo nao deixou nunca de dar 
as suas obriga^Oes o cumprimento que este estado 
Ihe permittia: constantemente examinou e enviou 
as folhas pertencentes as Repartic^Oes, que dirigia 
e governava, e um momento antes de fallecer as- 
signou a conta do anno de 1814; acabando esta 
assignatura, elle ja nao existia, e assim deu ao 
service do Estado o ultimo instante em que a vida 
o animou.» 

I Sic ! —(Dr. E. A. G.) 





CAPITULO II 

Os trabalhos de Alexandre R. Ferreira, especial- 
menta aquelles que tem relacao a zoologia, 
botanica e ethnographia amazonicas. 

iLEXANDRE R. Ferreira deixou nnmerosissi- 
| mos manuscriptos, que tiveram uma sorte 

tao singular que quasi se poderia chamar de tragica. 
Por ordem do Visconde de Santarem, foram 

pela viuva todos elles entregues em 5 de Julho de 
1815 a Felix de Avellar Brotero para serem con- 
servados no Real Museu de Ajuda. 

Foi lavrado o respectivo recibo e bem assim 
um inventario com o titulo de « Catalago Geral dos 
papeis, etc.» vem impresso esse inventario em for- 
ma de extracto e com o titulo de «Noticia de escri- 
ptos, etc.», nas Memorias da Academia Real das 
Sciencias de Lisboa d'aquelle tempo. 

1 Este inventario foi reimpresso na «Revista Trimensal do 
Institute Historico», do Rio de Janeiro, 1840, Vol. II, pag. 
503-510- 
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For diversas vezes a dita Academia mexeu 
com esta grande heran^a litteraria, ora nomeando 
quem fizesse o elogio do illustre morto, ora man- 
dando classincar e coordenar os manuscriptos em s 
diversos grupos, ora removendo-os de um lado 
para outro. O socio Manoel Jos^ Maria da Costa 
e Sa que, alias para sermos justo, parece ter-se 
seriamente interessado n'estes trabalhos, distin- 
guio em 1818 tres categorias de escriptos: 

I) Obras pertencentes a viagem pliilosophica do 
Grao Para, Rio Negro, Matto-Grosso e Cu- 
yaba. 
(Vem enumerados com os sens titulos 57 tra- 
balhos, dos quaes alguns em duplicatas e tri- 
plicatas, ora completas ora principiadas e trun- 
cadas. 

II) Obras sobre diversos assumptos nao perten- 
centes a viagem. 
(Vem enumerados 17 trabalhos, entre os quaes 
algumas folhas e pequenas memorias de data 
posterior a volta para Lisboa 1 

III) Obras, que nao trazem a assignatura de A. 
R. Ferreira que porem pela sua natureza e 
outros argumentos se devem reputar a elle. 
(Vem enumerados 29 trabalhos maiores e me- 
nores, diarios, roteiros, reuses, etc.) 

1 Nao quero deixar de citar os titulos de alguns manuscriptos 
sobre assumptos zoologicos: 

1) Descripcao do Raconete (1795) [4 pag.-fol.]. 
2) Descripcao do macaco Simia Mormon (1801) [6 pag. 4.0]. 
3) Memoria sobre o Alicarne do Mar. (Data ?) [10 pag. 4 0]. 
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Formam portanto um total de 103 manuscri- 
ptos existentes no tempo do inventario. 

Em uma communicagao dirigida a Academia 
e datada do dia 22 de Agosto de 1838, informa 
0 mesmo Sr. M. J. M. da Costa e Sa, que fez- 
transferir, do Archivo do Museu dAjuda, para 
um dos gabinetes da Academia os papeis e livros 
ali designados como pertencentes a viagem do 
Dr. A, R. Ferreira, constantes de 22 ma^os e 6 
volumes de desenhos e plantas e mais um ma^o 
contendo so desenhos e plantas. 

D'aquelles 22 ma^os, os reduzi a 8; a saber: 
1.a Parte descriptiva do Para 
2.a « do Rio Negro, com seus respectivos 

appensos. 
3.a « do Rio Branco. 
4.a « Rio Madeira. 
5.a « do Matto-Grosso. 
6.a Memorias diversas sobre gentios. 
7 .a Diversas memorias de zoologia. 
8.a Memorias ou apontamentos sobre objectos 

botanicos. 
Os volumes de desenhos acima notados perten- 

cem indistinctamente a estas divisbes. «Sabemos, 
que em 1838, ja nao appareceram mais 4 memorias 
sobre botanica: 

1.a Rela^ao das amostras de algumas qualida- 
des de madeiras das margens do Rio Negro. 

2.a Diario sobre as observa^bes feitas nas plan- 
tas que se recolheram na Capitania do Rio Negro. 

3.a Diario sobre as observagbes feitas nas plan- 
tas que se recolheram no Rio Branco. 
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4.0 Dito sobre as plantas recolhidas no Rio 
da Madeira. 

D'esta forma reduz-ss o total dos manuscri- 
ptos, ainda existentes 23 annos depois da morts 
de A. R, Ferreira, a 99. 

E digno de nota o seguinte trecho da mencL- 
nada cornmunicaQclo: « Os Governos da vossa Au- 
gusta Fundadora e do Sr. D. Joa,o VI, de saudosa 
mernoria, bem se convenceram da utilidade e cre- 
dito, que para a Na^ao Portugueza resultava da pu- 
blica^ao d'esta viagem; nao obstante quando razOes 
politicas pareciam recommendar toda a reserva na 
publica9ao de Memorias concernentes a varios 
pontos do Brazil, razOes que, tanto para nos como 
para o Brazil, totalmsnte hoje desappareceram. 

«Um gravador, varios desenhistas com discipu- 
los se tern mantido por espa^o de 50 annos com 
destino aos trabalhos d'esta viagem, e que teriam 
adiantado ou concluido as gravuras que Ihe per- 
tenciam, se na.o fossem as interrup^Oes, que por 
vezes tiveram do principal fim da sua incumbencia. 
Assim mesmo muitas chapas se acham ja abertas, 
e as que faltam podem hoje ser suppridas mais 
economicamente por meio da lithographia: outras 
diligencias e despezas ainda se fizeram para que 
semelhante obra sahisse a luz; mas que os conhe- 
cidos transtornos, por que tern passado a nossa 
ordem politica, fizeram que fossem baldadas.» 

Cito este trecho, porque justifica urn pouco Por- 
tugal; embora fracamente — ficamos sabendo, que 
pelo menos houve la uma vez uma tenta- 
tiva de publica9ao das obras do Dr. A. R. Fer- 
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reira. O encarregado da gravura das esta-mpas foi 
certo Manoel Marques d'Aguillar, do qual uma 
indicagao antiga reza, que, a pedido de Ferreira 
por decreto foi nomeadp para gravar a parte illus- 
trativa da viagem philosophica, «Acabava de re- 
colher-se da Inglaterra, diz um contemporaneo, 
onde fora aoerfei^oar-se na arte de gravura e com 
effeito algumas das ditas estampas vi abertas com 
o priraor que caracterisa as obras d'este artista.» 
Mas a impressao nao foi para diants e por uma 
conjungao bastante curiosa, boa parte dos ma- 
nuscriptos de A. R. Ferreira voltou para o Brazil. 
Informa o Sr. Alfredo do Valle Cabral, empregado 
da Bibliotheca Nacional do Rio de Janeiro, em in- 
teressante pequeno trabalho publicado em 1876, 1 

do seguinte modo: «Grato nos e dizer que as nu- 
merosas obras que o Dr. Ferreira escreveu e colli- 
gio concernentes a sua importante viagem scien- 
tifica, se acham em sua quasi totalidade n'esta corte 
(Rio de Janeiro). Ellas vieram ha bem poucos annos 
para o Brazil e segundo se diz, por ordem do go- 
verno portuguez e sob a condigao do governo bra- 
zileiro dar a devida publicidade aos trabalhos do 
sabio naturalista; mas infelizmente dispersaram-se 
de tal forma entre nos, que pelo menos em 6 partes 
se encontram ellas distribuidas. A historia da vinda 
d'estes manuscriptos e de sua completa debandada 
e bem curiosa, mas aqui nao cabe narral-a; ac- 
cresce que, contal-a equivaleria a offender sem 

1 Annaes da Bibllotlieca Nacional do Rio de Janeiro, Vol. I, 
pag. 107 seq. 
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duvida algumas dezenas de susceptibilidades e tal 
nao e o nosso intuito. Felizmente, porem, nao foram 
parar em plagas estrangeiras os trabalhos de um bra- 
ziliense, que no decurso de perto de dez annos 
empregou todo sen precioso tempo e sens variados 
conhecimentos em prol de sua terra natal.» 

Eu mesmo vi no Rio de Janeiro diversos dos 
codices de A. R. Ferreira e lembro-me perfeita- 
mente bem, que alguns d'elles que com mais vagar 
pude estudar, traziam no frontespicio, debaixo dos 
titulos os seguintes dizeres; «Copiados no Real 
Jardim Botanico.» e «Antonio de Menezes Vas- 
concellos de Drummond, Ministro do Brazil em 
Lisboa.» Data nao vi; mas algumas estampas tra- 
zem os nomes dos copiadores Manoel Tavares, 
Piolti, Vicente, Jose da Serra, etc. 

A Bibliotheca Nacional do Rio de Janeiro nutrio 
em 1876 o louvavel piano de verificar o que ha via 
das obras de A. R. Ferreira na Capital Brazileira, 
encetando um trabalho sobre este assumpto — tra- 
balho que devia conter os seguintes sete capitulos; 

I) Codices da Bibliotheca Nacional. 
II) > de outros estabelecimentos. 

III) » > collec£oes particulares. 
IV) > » que temos noticia, mas 

ainda nao podemos ver. 
V) Codices de varios autorcs colligidos 

pelo Dr. Ferreira em sua expedi- 
fdo philosophica. 

VI) Not as finaes. 
VII) Vida e feitos do Dr. A. R. Ferreira. 
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De facto appareceram os tres principaes capi- 
tulos acima indicados; sao contidos nos Annaes 
Vol. I, fasc. 1, 2 [1876]; Vol. II, fasc. 1 [1877]; 
Vol. Ill, fasc. 1, 2 [1877]; porsm dos quatro capi- 
tulos restantes n3,o pude descobrir nada e pare- 
cs-me, quo a planejada publica^ao foi interrompida, 
talvez por morte ou doen^a do autor, emfim por 
factores por mim ignorados. E para lastimar-se se- 
melhante circumstancia; deixa a gente perplexa 
sobre tanta ma sorte que parece perseguir tudo quo 
diz respeito as obras de Ferreira. Aproveitando 
todavia os materiaes que nos fornecem os referidos 
tres capitulos, vemos que a Bibliotheca Nacional 
do Rio de Janeiro possuia n'aquelle anno 51 co- 
dices e mais 11 officios e relates, o Institute His- 
toric© 2, o Archivo Militar 1, o Museu Nacional 2, 
e como figurando em collec^bes particulares (Car- 
valho) encontramos indicados 19 codices, o que 
perfaz um total de 7 5 codices e 11 officios e rela^Oes. 

* 
* * 

De toda esta multidao de trabalhos maiores e 
menores, ate hoje muito pouco tern alcan^ado a 
publicaQcto, para a qual o Brazil se tinha obrigado, 
conforme o autor que acima citamos. Um passo 
n'este sentido foi dado pelo Instituto Historico e 
Geographico do Rio de Janeiro, que publicou na 
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sua Revista trim ens al o «Diario da viagem philo- 
sophica pela Capitania de S. Jose do Rio Negro 
com a informaQao do estado presente dos estabele- 
cimentos portuguezes desde a Villa Capital de Bar- 
cellos ate a Fortaleza da Barra do dito rio.^ — 
Estende-se este «Diario» sobre quatro volumes 
consecutivos da dita Revista, correspondentes aos 
annos 1885 ate 18S8 (Tom. XLYIII ate Li) e nao 
duvido em declarar que o Instituto Historic© pres- 
tou um valioso servigo editando finalmente uma pe^a 
tao importante e extensa. Voltarei a tratar d'ella 
mais detalhadamente. Pelo mesmo Instituto e na 
mesma Revista, foi outrosim dado a publicidade, 
o trabalho muito menor relative a «Viagem a Gruta 
das On9as» em Matto-Grosso. (1842, Tom. IV). 
Consta-me finalmente que tambem foram publica- 
dos, sem eu poder precisamente dizer onde, os seus 
manuscriptos com os titulos: «Propriedade e posse 
das Terras do Cabo do Norte pela coroa de Por- 
tugal em 1792» (47 pag. Pol.) e «Propriedade e 
posse portugueza das Terras cedidas aos France- 
zes 1802 » (9 pag. Fob), 1 Nao tenho conhecimento 
de qualquer outra cousa publicada em Portugal ou 
no Brazil, pertencente ao espolio litterario de A. R. 
Ferreira e mesmo quanto aquellas chapas gravadas 
nao achei mais indica9ao alguma posterior a 1838 

* Parece-me que foi no Vol. Ill da «Revista Trimensal do 
Instituto Historico*. Evidentemente sao documentos de certo inte- 
resse por versarem sobre o assumpto ainda hoje nio liquidado do 
territorio contestado entre a Franca e o Brazil e quer me parecer 
que talvez merecessem vuIgarisa9ao sobre tudo aqui no Para, o Es- 
tado mais intcressado n'esta questao. 
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e me e totalmente desconhecido o destine que ellas 
tiveram, Quem sabera d'ellas? Que falle, quem pos- 
suir indica95es; come eu disse no principio, ja e 
tempo. 

* 
* * 

Passo a approximar-me do centro de gravita^ao 
do capitulo presente, conforme o titulo que Ihe ap- 
pliquei. Principiarei dando uma lista dos trabalhos, 
que mais directa rela^ao possuem com o estudo da 
natureza amazonica e que julgo util recommendar 
a atten^ao dos circulos, que aqui na Amazonia ou 
fora ligam interesse em orientar-se em semelhantes 
assumptos patrios. 

OBRAS SOERE ZOOLOGIA E EOTANICA DO BRAZIL 
DE A. R. FERREIRA 

A) Codices existentcs no Brazil: 

1) — Memoria sobre o Peixe-boy e do uso que Ibe dao no Estado 
do Gram-Para. 
(Data ?) 
Earcellos 2/11 1776. 

Original na Bib I. Nacional do PJo de Janeiro 
(39 P=gs- fol-) 
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2) — Memoria sobre as Tartarugas que foram preparadas e remet- 
tidas nos caixoes n.os I ate 7 da primeira remessa. 
Barcellos 
3/11 1786. 

Original na Dill. Nacional do Rio de Janeiro. 

3) — Memoria sobre o peixe Pira-urucii de que ja se remetteram 
dous da Villa de Santarem para o R. Gabinete de Historia 
Natural e agora se remettem mais cinco d'esta Villa de Bar- 
cellos, os quaes vao incluidos nos cinco caixoes que consti- 
tuem parte da 6 a remessa do Rio Negro. 
Barcellos 
30/111 1790. 

(Idem) 
(9 pags. fol.) 

4) — Observances geraes e particulares sobre a classe dos Mam- 
maes, observados nos Territorios dos tres Rios, das Amazo- 
nas, Negro e Madeira: Com as descripnoes que, de quasi to- 
dos elles, deram os antigos e modernos Naturalistas, e prin- 
cipalmente com a dos Tapuyos (387 pags. fol.) 
Villa Bella 
29/11 1790. 

(Idem) 
(ha outra copia com 466 pags. fol.) 

5 — Relanao dos animaes quadrupedes, silvestres, que habitam 
nas mattas de todo o continente do Gram-Para, divididos em 
tres partes : Primeira dos que se apresentam nas mesas por 
melbores; Seguuda dos que comem os Indies era geral e al- 
guns Brancos quando andam em Diligencia pelo Sertao; Ter- 
ceira dos que nao se comem. 
(Data ?) 

(Idem). 
6 — Memorias sobre as tartarugas, 

(« Sao 15 as variedades de T. que ha no Estado do 
Gram-Pard.») 

(Data ?) 
(Idem) 

( Difierente da memoria sob n.0 2) 
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7—Memoria sobre os jacares do Gram-Pard pelo Dr. Alexandre 
R. Ferreira. 

( « Ha 13 variedades de Jacares, o I.0 chamado : Ja- 
care-assu ou grande.») 

Data?) 
Original na Bibl. Nacional do Rio de Janeiro. 

8 — Memorias sobre as Palmeiras. 
(21 especies) 

(Data ?) 
(Idem). 

9—Memorias sobre as Palmeiras do Estado do Gram-Para, cu- 
jas folhas servem para se cobrirem as casas e para outros 
usos. 

(30 especies) 
(Data ?) 

(Idem). 

10 — Memorias sobre as Madeiras mais usuaes de que costumam 
fazer canoas os Indies, como os Mazombos, do Estado do 
Gram-Para. 
(Data ?) 

(Idem). 

11) — Madeiras que servem para casas e para obras de Marcenaria. 
(Data ?) 

(Idem). 

12—Memorias sobre as cascas de paos que applicam para curti- 
rem os couros. 
(Data ?) 

(Idem). 
13 — Plantas da Expedi^ao do Pard. 

Copiadas no Real Jardim Botanico. 
3 Vol. 
Vol. 1: 233 estarapas 
Vol. II: 227 estampas 
Vol. Ill: 208 estampas 

(Data ?) 
(Museu Nacional), 
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4 — Besenhos de Gentios, Animaes qtiadmpedes, Aves, Amphi- 
bios, Peixes e Insectos, etc., da Expedi^ao Philosophica do 
Pari, Rio Negro, Matto-Grosso e Cuyaba. 
Copiados no R. Tardim Botanico. 

2 Vol. 
Vol. 1: 161 estampas i 
Vol. II; 83 estampas 

{Data ?) 
CMttseu NacionalJ, 

5 — Rela<;3o dos Peixes dos SertCes do ParA. (Traz tambem a dos 
peixes da Costa do Para ) 

(83 especies). 
(Data ?) 

(Collec^So Dr. J. A. Alves de Carvalho). 

(Um exemplar mais completo em maos de um ama- 
dor.) 

Annaes da Bibliotheca Nacional. 
Vol. Ill, Fasc. 2 (1877) 

(pag.354) 

OBRAS SOBRE ETHNOGRAPHIA AMAZONICA 
POR ALEXANDRE R. FERREIRA 

1 —Memoria sobre as Cnyas qne fazcm as Indias de Monte Ale- 
gre e de Santarem para ser appenso as amostias que reraetti 
no Caixao n.0 1 da primeira remessa. 
Earcellos 
4/11 1786 

(Bibl. Nacional) 
(7 pags. fol.) 

1 Gentios 13. 
Animaes quadrupedes 43. 
Aves 41. 
Ampliibios 4. 
Peixes 56. 
Insectos 4. 
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Memoria sobre a lou9a que fazem as Indias do Estado para 
ser appenso as amostras nos caixoes n.05 I, V e YIII da 
primeira remessa. 
Barcellos 
S/n 1786 

(Bibl. Nacional) 
(2 pags. fol.) 

Memoria sobre as Salvas de Palhinba pintada pelas Indias de 
Santarem, as que foram remettidas no caixao n.0 Ill da pri- 
meira remessa do Rio Negro. 
Barcellos 
S/u 1786 

(Idem) 
( 2 pags. fol.) 

Memoria sobre o Isqueiro ou caixa de guardar a isca para o 
fogo, a qual foi remettida no caixao n." 7 da primeira re- 
messa do Rio Negro. 

(Tata-potaba). 
Barcellos 
o/n 1786 

(Idem). 

Memoria sobre os Instrumentos de que usa o Gentio para to- 
mar o tabaco — Parica — os quaes foram remettidos no cai- 
xao YII. 
Barcellos 
13/11 1786 

(Idem) 
(3 Pass- foM 

Memoria sobre os Gentios Yurupixanas, os quaes se distin- 
guem dos outros em serera mascarados (Rio dos Pareos). 
Barcellos 
20/11 1787 

(Idem) 
( 3 pags. fol.) 

Memoria sobre a figura que tem os Gentios Manbas, habita- 
dores do Rio Cumiary e seus confluentes. 
Barcellos 
20/n 1787 

(Idem). 
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8 — Memoria sobre os Indies Hespanboes [desertados da provin- 
cia de Santa Cruz de la Sierra] apresentados ao e Ex.mi> 

Sr. Joao Pereira Caldas na Villa de Barcellos. 
ao/n 1787 

(Bikl, Nactonal) 
(6 pags. fol.) 

9 — Explicacjao de ambos os Desenbos da Planta de cada uma das 
Malocas dos Gentios Curutus, situados no Rio Apaporis. 
Barcellos 
20/11 1787 

(Idem), 

10 — Memoria sobre os Gentios Caripunas, que babitam na mar- 
gem Occidental do Rio Yatapii, o qual desagua na margem 
oriental do Rio Uatumaa. 
Barcellos 
28/Agosto, 1787. 

(Idem) 
(4 pags. fol.) 

11 —Memoria sobre os Gentios Uerequenas, que babitam nos Rios 
Icana e Ixie, os quaes desaguam na margem occidental da 
parte superior do Rio Negro, 
Barcellos 
ao/Agosto, 1787 

(Idem) 
(11 pags. fol.) 

12 — Memoria sobre os Gentios Muras, que voluntariamente des- 
ceram para as Povoaijoes dos Rios Negro, dos Solimoens^ 
das Amazonas e da Madeira. 
Barcellos 
30/Agosto, 1787 

(Idem) 
(12 pags. fol.) 

13 — Memoria sobre-as Mascaras e Farias que fazem para os seus 
bailes os Gentios Yuru-pixunas. 
Barcellos 
31/Agosto, 1787 

(Idem) 
(15 pags. fol.) 
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14 — Memoria sobre os Gentios Cambebas que antigamente habi- 
taram nas margens e nas Ilhas da parte superior do Rio So- 
limoens. 
Barcellos 
17/Setembro, 1787 

(Bibl. Nacional) 
(14 pags. fol.) 

L5 — Memoria sobre os Indigenas Catauixis, 
Barcellos 
4/Juuho, 1788 

(Idem) 
( 4 pags. fol.) 

16 — Memoria sobre os Indigenas Miranhas (Solimoens), 
Bareellos 
4/Junho, 1788 

(Idem) 
(2 pags. fol.) 

«DIARIOS» DE VIAGENS 1 

1—Diario da viagem pbilosopbica pela Capitania de S. Jose do 
Rio Negro com a informacao etc., (140 pags. fob, com outra 
copia augmentada de 514 pags. fol.) 

2—Diario do Rio Branco. (27 pags. em 4.0) 
3 — Relate circumstanciada do Rio da Madeira e seu territorio 

desde a sua foz ate a sua primeira cacboeira chamada de 
Santo Antonio, feita nos annos 1788-1789. (101 pags. fol.) 

4—Viagem a Gruta das Omjas em 1790. (16 pags. fol.) 
5 — Roteiro da viagem de Matto-Grosso (3 pags. fol.) 

1 Segundo a «Koticla dos escriptos do Dr. Alexandre R. Ferreira» por 
R. de S. da S. Pontes, «Revista Trimensal do Instituto Historico» 1840, 
Tom. II, pag. 503. 
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B) Codices menores, que figuram no inventario litte- 
rario, e dos quaes nao tenho noticia se jamais 
voltaram para o Brazil: 

a) — Memoria sobrc as tartamgas Yurara-rete 1786. (9 pags. 
fol.) 

h) — Memoria sobre a tartaruga Mata-mata. (3 pags. fol.) 
c) — Descrip^ao da mesma tartaruga 1784. (6 pags. fol.) 
d) — Descripijao do peixe Arauanaa 1787. (2 pags. fol.) 
e) — Relacao de todos os passaros e bicbos do Estado do 

Gram-Para que se remetteram as Quintas Reaes pelo 
Ex.m0 Sr. Joao Pereira Caldas 1763-1779. (19 pags. fol.) 

f) — Relacao das madeiras do Estado do Gram-Para de que 
foram amostras a Secretaria d'Estado da Marinba, re- 
mettidas pelo Governador e Capitao-General Joao Pereira 
Caldas. (Data?) (pag. ?) 

g) — Relacao dos nomes das madeiras proprias para a cons- 
truc^ao de embarca9oes, moveis de casa, e outros destines, 
que se tern descoberto no Estado do Para. (6 pags. fol.) 
(Data?) 

h) — Memoria sobre uma por9ao de cabo formado da casca 
do Guambe-cima. (1 o pags. fol.) (Data ?) 

i) —Yirtudes, prepara9ao e uso da raiz de caninana nas en- 
fermidades venereas, tanto recentes como cbronicas. (4 
pags. fol.) (Data?) 



CAPITULO III 

O Itinerario da Viagem Philosophica no Rio Negro 
segundo o respectivo "Diario" 

Ao nada menos que 692 paginas que occupa 
o « Diario do Rio Negro » nos referidos 4 vo- 

lumes da «Revista Trimensal do Instituto Histo- 
rico», e acompanhado e entremeado de numerosos 
officios, relatorios annexes, roteiros, etc., de maneira 
que o «Diario» propriamente dito se reduz a um 
tamanho consideravelmente menor. E comtudo bas- 
tante penoso o caminho atravez d'esta agglomera^ao 
singular de pegas heterogeneas; uma synopse ra- 
pida nao e possivel e estou convencido que tanto 
aquelles — e nao serao muitos — que possuem a 
serie completada mencionada Revista, como os 
que nao a possuem, me serao gratos por uma ten- 
tativa de coordena^ao d'este material atorreado. 
Sete «partecipa^oes» circumstanciadas, todas diri- 
gidas ao Governador Caldas, versam sobre a ex- 
cursao a parte superior do Rio Negro e seus af- 
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fluentes; cinco outras, na.o menos extensas contcm 
a relagao sobre a viagem realisada no curso infe- 
rior do mesmo rio, 

Curso superior.—Partindo, como dissemos ja no 
primeiro capitulo, em 20 de Agosto de 1785, as 7 
boras da manha, de Barcellos, consumiu A. R. Fer- 
reira os dias 20, 21 e 22, vencendo a distancia re- 
lativamente pequena de 161/2 legoas ate Moreira, 
por ter embarcado em canoa grande e ronceira. 
Encontrou do lado meridional (direito) os rios Ba- 
ruri e Guiuni e os riachos Aratahi e Quermeucuvi. 
As 6 boras da manha do dia 23 cbegou a Moreira, 
em outro tempo aldea do Camara e por outro nome 
Caboquena. Informa A. R. Ferreira, que este ultimo 
nome era o de um indio, que por occasiao de uma 
subleva^ao de indios vizinhos no dia 24 de Setem- 
bro de 1757 foi assassinado com o missionario car- 
melita Frei Raymundo Barbosa. Indica que o total 
dos habitantes importava em 276, sendo 184 indios 
e que o total dos fogos era 25. De gado so havia 
11 cabe^as. 

Costeando a margem direita entrou no dia 25 
de Agosto no Parana-mirim, atravessou as 6 boras 
da tarde a bocca do Rio Uarira 1 e subindo nos 
dias 26 e 27, cbegou no dia 28 as 8 boras da manba 
na villa de Thomar, antigamente aldea de Bararoa. 
Conta o autor, que meio seculo antes conseeutivas 
epidemias de bexiga tinham assolado a popula^ao 
indigena e que o carmelita Frei Joseph de Magda- 

1 O meu atlas de Stieler (estampa 90) da este rio com o nome 
de «Urarira».— (Dr. E. A, G.) 
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lena tinha pela primeira vez em 1740 tentado com 
successo a vaccina^ao preventiva. Observou do lado 
direito a foz do rio Uerere, e do lado esquerdo o 
rio Padauiri (que visitou na volta). O explorador 
indica o total dos habitantes no tempo da sua pas- 
sagem como sendo 591, dos quaes 521 indios; lo- 
gos 54 e cabe^as de gado 19. 

Largando do porto da villa pelas 8 boras da 
manha do dia 1 de Setembro, chegou as 2 boras 
da tarde no lugar de nome Lamalonga, antiga- 
mente aldea de Dari, segundo o principal de indios 
qne a fundou, Fez propaganda entre os colonos 
para a introduc^ao do canhamo e do anil. Achou 
o total da populagao sendo 203 pessoas, entre 
as quaes 196 indios; fogos 21, cabe9as de gado 
19. 

Demorando 4 dias em Lamalonga, as 6 boras 
da manha de 5 de Setembro continuou viagem rio 
acima. Passou a foz dos riachos Xibaru e Mabaa, 
do lado direito e do esquerdo o riacho Hoisaa. 
Refere a bistoria do celebre chefe dos indios Ma- 
naos, Ajuricaba, residindo outros n'aquelle rio e que 
alliando-se com os Hollandezes da Guyana, muito 
deu que fazer aos Portuguezes, de sorte que o Rei 
Ibe declarou a guerra e mandou organisar uma ex- 
pedi^ao contra elle, capitaneada por Joao Paes de 
Amaral e Belchias Mendes. Prenderam o valente 
Ajuricaba com mais dous mil indios, mas este 
« quiz antes morrer affogado no rio, onde se lan^ou 
assim mesmo preso como estava, do que ser morto 
a sangue frio no cadafalso, que se Ibe preparava». 
Subindo durante os dias 708, passou pela bocca 
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do rio Daraa 1 e no dia g de Setembro, as 11 horas 
da manhS,, chegou a povoa^ao de Santa Izahel. 
Ouvio A. R, Ferreira que a antiga povoa^ao Va- 
jauari, situada a tres horas mais para baixo, perto 
da bocca do rio Urubaxi (lado direito) tinha sido 
abandonada por causa das formigas, dos assaltos 
dos indios Muras, e refcre que ja era «tapera» no 
tempo da sua visita. Lamenta o autor os prejui- 
zos que provem da extracfpao das «drogas» para 
a lavoura; recomraenda, o que hoje em dia se chama, 
a «cultura intensiva». 

No dia 11 de Setembro, as 6 horas da manha, 
largou de Santa Izabel. « Passada meia hora de via- 
gem, principiou pela minha parte o susto e pela 
dos indios da canoa o trabalho, nao sei si diga, de 
a puxarem a corda, si de a carregarem as costas, 
para vencerem a primeira correnteza. Accelera por 
aquella parte o rio o seu curso, e por entre ilhotes 
de pedra corre com tanta velocidade, que bem se 
pode considerar aquella como a primeira cachoeira. 
Nao foi uma so a que venci pela primeira vez; se- 
guiram-se immediatamente duas outras corrente- 
zas, que a canoa nao pode veneer, sem ser levada 
a cirga pelos indios. Assim passei o dia sahindo de 
uma e entrando em outras mais, e menos violen- 
tas, ate ser obrigado a pernoitar». Na manha do 
dia 12 entrou no faro de Marauia, sahindo d'elle 
as 2 horas da tarde; as 8 horas da manha do dia 
13 passou a foz do rio Inambu, e as 10 do mesmo 
dia a do rio Abuara (todos tres ao lado esquerdo) 

1 O meu «StieIer» escreve «Darahd».— (Dr. E. A. G.) 
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e pelas 1 o horas da manha do dia 14 entrou na po- 
voagao de Santo Antonio do Castanheiro novo. Cita 
como affluentes do lado direito do Rio Negro n'este 
trajecto os rios Urubaxi, o Uajanana (Ajuana), o 
Uenerixi I

J o Inuixi e o Xinara 2. 
A. R. Ferreira achou a povoa^ao 3 habitada por 

indios Bares, luris, Pexunas, Passes e Xamas, Da 
o total da populagao como sendo de 114 pessoas, 
das quaes 108 indios aldeados; fogos 9. 

De Castanheiro mandou o soldado Joaquim Pinto 
com cartas ao commandante da fortaleza de Sao Ga- 
briel, pedindo pequenas canoas em troca da canoa 
grande de transporte. Seguindo viagem as 61/2 ho- 
ras da manha do dia 15 de Setembro, costeando o 
lado septentrional, viu pelo lado Norte, a distancia 
consideravel as serras de Cauaburiz h pernoitou so- 
bre baixos de area e ao meio dia de 16 de Setem- 
bro aportou na povoa^ao de N. S. do Loreto de 
Magarahi, fundada em 1772 por Joseph Antonio da 
Cunha no lugar da residencia do principal Ma^a, 
(179 habitantes, dos quaes 175 indios; fogos 13). 

1 e 2 Os respectivos rios term no men «Stieler» os nomes 
«Univeri» e «Chivara».— (Dr. E. A. G.) 

3 D'estas povoa9oes escreve Ferreira: «0 que escrevo d'esta, 
entenda V. Ex." de todas as outras povoa9oes ate a de Sao Ga- 
briel. Nennuma d'ellas merece tal nome, porque nenhuma d'ellas 
e outra cousa mais do que verdadeiramente uma feitoria de fari- 
nhas». Dos soldados, que tantas vezes encontramos como directo- 
res d'estas povoa9oes e colonias, conta o nosso autor, que na sua 
maioria eram residues da extincta expedi9ao de limites entre Por- 
tugal e Hespanha e que o rei, por diversas cartas, tinha animado 
os casamentos d'estes com as indias do Amazonas superior. 

4 No atlas Stieler esta serra figura com 0 nome de « Cababuris ». 
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No dia 20 de Setembro, as 8 boras da manha, 
voltou o soldado J. Pinto com as 4 canoas pedidas 
e duas cartas do commandante da fortaleza de 
Sao Gabriel e assim na manha do dia 22 A. R. 
berreira pode seguir rio acima. Ja ao meio dia do 
mesmo dia aportou na povoa9ao de Sao Pedro, an- 
tigamente aldea de Simape. (101 habitantes, dos 
quaes 95 indios; fogos 11), As 8 boras aportou na 
povoagao vizinha de Sao Joseph, dirigida pelo sol- 
dado Luiz Mago (79 habitantes, todosindios; 7 fogos). 

Logo seguiu para S. Jo do Nepomuceno do Ca- 
vmnde (latit. 22' sul), povoa9ao de 12 casas e 120 
habitantes, todos indios, dirigida pelo soldado Joa- 
quim Jorge e com alguma cultura de maniva e anil. 

As 6 da manha do dia 24 de Setembro A. R. 
Ferreira achava-se na bocca do Rio Marie (lado 
direito), cujas margens eram habitadas pelos indios 
Mepuri e Macu I; o rio Marie se communica com 
o Japura mediante o affluente d'este, Pureos, O autor 
chama a atten9ao sobre a arvore da casca preciosa, 
que na lingua bare se chama «inidao» e cujos fru- 
ctos se conhecem com o nome de «puxuri-mirim». 
As 7 horas da manha do dia 25 de Setembro es- 
tava na foz do rio Curicuriahu (lado direito), avis- 
tando ao longo altas serras, habitadas pelos indios 

1 Como annexo vem um extracto de relatorio sobre a viagem 
ao rio Marie em Setembro de 1755, realisada por Antonio Jose 
Laudi, arcbitecto, em companhia do capitao Estevao Jose da Costa, 
por ordem do governador Francisco Xavier de Mendon9a Furtado — 
relatorio que narra o procedimento traiijoeiro dos principaes Mana- 
ca9ari e Aduana, que tinham se compromettido para um desci- 
mento. {«Revista Trimensal», 1885, pag. 165 — 175). 
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Mepari, Maiapena e Macu. Entre 9 e 10 entrou no 
porto da povoagao de Sao Bernardo do Camando 
(nome tirado do principal Jocio Luiz Camanao, fal- 
lecido na foz do Rio Piraparana em 21 de Feve- 
reiro de 1784). (Total 94 habitantes, todos indios; 
fogos 7), «Da povoagao de Sa.o Bernardo ate ao 
porto de cima da de S2lo Gabriel posso dizer a 
V. Ex.a que tudo e uma cacoheira continuada». A. R. 
Ferreira tece um elogio ao anspe^ada Bernardino 
de Freitas que dirigia a sua canoa e as cordas de 
«timbotitica» e «piassaba». Antes de S. Gabriel vi- 
sitou ainda a povoa^ao de N. S. de Nazareth de 
Curiana (lado esquerdo), constando de g casas 
com 117 habitantes, entre os quaes 109 indios 
(fogos 9). 

Segue a descripgao da entrada em Sao Gabriel, 
sua situagao pittoresca, sua fortaleza, sua historia, etc. 
A populacao se compunha de indios aldeados das 
nagoes Bares, Mapuris, Juripixunas, etc., e constava 
de 197 habitantes, dos quaes 190 indios (fogos 14). 
Deteve-se aqui algum tempo A. R. Ferreira, pois 
so no dia 18 de Outubro ds 1785 vimol-o encami- 
nhar-se para uma exploragao do Rio Uaupes b (No 
dia antes, 17, ficou com o lado direito adormecido 
em consequencia de uma descarga electrica, que se 
tinha dado na casa do coronel Manoel Gama Lobo 
de Almeida), Logo acima de S, Gabriel, na dis- 
tancia de meia hora de viagem, viu-se a povoagao 
de Sao Gabriel, com 152 habitantes indios. Ven- 
cendo as duas cachoeiras do Caldeirao e do Pare- 

1 Segundo Stieler o rio Uaupes seria cm terrltorlo da Columbia. 
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dao, chegou com um dia de viagem na bocca do 
Uaupes, as 6 horas da manha do dia 19 de Outu- 
bro. Uma legoa acima entrou na povoa^ao de 
Sao Joaquim do Cuane (3' latit. Sid I). Sahindo as 
10 horas da manha do dia ig, chegou a bocca do 
Rio Tiquie (affluente do lado direito) pelas 8 ho- 
ras do dia 23. (Nota Ferreira que tanto pelo Tiquie, 
como pelo Capuri se pode ir ao Rio Apaporis, tri- 
butario do lado esquerdo do Japura). Chegando a 
primeira cachoeira, chamada do Ipanore, os indios 
remeiros se negaram a continuar viagem e A. R. 
Ferreira viu-se obrigado a voltar. 

Tendo-se dsmorado no Rio Uaupes pelo espago 
de 9 dias (19 a 28 de Outubro de 1785), subio 
outra vez o Rio Negro acima, chegando a povoa- 
gao de SantAnna (constando de 8 palhogas deser- 
tas) e depois a de Sao Felippe, de 11 palhogas, lu- 
garejo dirigido pelo soldado Joseph Duarte. Ficando 
na mesma margem do rio (direita) chegou as 9 ho- 
ras da manha do dia 29 na foz do Rio I^and. Tendo 
mandado um soldado procurar montaria em N. S. da 
Guia, A. R. Ferreira dividio, depois da chegada 
d'esta, a expedigao em dous corpos: elle, acompa- 
nhado do desenhador Joaquim J. Codina resolveu 
subir o Rio Igana, deixando a sua canoa « com toda 
e qualquer fazenda real que n'ella se acha» aos 
cuidados do desenhador Joseph J. Freire. Ja nao 
acha mais a povoagao de S. Miguel do Iparana, 
outr'ora habitada pelos indios Banibas. As 2 horas 

1 Segundo o meu atlas de Stieler pi. 90 Sao Joaquim seria si- 
tuado tantos minutos para o Norte do Equador, e nao para o Sul. 
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da tarde do dia 31 de Outubro venceu a primeira 
cachoeira; 8 horas da manha do dia 1 de Novem- 
bro subio a segunda, a terceira as 6 horas da tarde, 
a quarta no dia 2 e a quinta as 11 horas da manha. 
A. R. Ferreira cita, como observados por elle, dous 
rios do lado austral, o Cubaticuui, e o Amauari; do 
lado do Sul o Coiari. «Da fartura de ca^a e da 
abundancia de pescadas nao era aquella a muni^ao 
a dicidir, visto que todos estes rios sao famintos 
pela enchente; comtudo algumas pirahibas se pes- 
caram e os mais peixes do paiz». A, R. Ferreira, 
principiando a sentir symptomas de sezdes, nao es- 
tendeu alem de 8 dias a excursao por este rio. 
Sahio da sua foz na tarde do dia 5 e pelas 5 horas 
aportou na povoagao de N. S. da Guia. (Lug-ar mi- 
seravel de 15 tijupares, dirigidos pelo soldado Joa- 
quim Thomaz de Aquino), As 51/2 horas da ma- 
nha do dia 6 de Novembro, continuou viagem 
e depois de perto de 12 horas de Jornada aportou 
em S. Joao Baptista de Mabe; 6 casas e 48 al- 
mas, dirigidas pelo soldado Lourenzo Pereira Car- 
dozo. Sahindo ao amanhecer do dia 7, atravessou 
para a margem austral e depois de uma viagem de 
3 horas chegou na povoa^ao de S. Marcellino, si- 
tuada na foz do rio Ixie. Aqui era um ponto im- 
portante debaixo do ponto de vista estrategico: 
muito se temia (como se ve pelos officios juntos) 
de invasbes hespanholas pelo lado do forte hespa- 
nhol San Agostinho. A. R. Ferreira dividio pela se- 
gunda vez sua columna exploradora: elle, chefe, e 
Codina, o desenhador, propuzeram-se subir o rio 
Ixie (lado direito) emquanto que J. J. Freire e o 
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preparador Agostinho J. do Cabo ficaram encarre- 
gados de subir o rio Dimiii (lado esquerdo) I. A 
participagao traz informagoes tanto de uma excur- 
sao, como da outra. A. R. Ferreira demorou-se 6 
dias no rio Ixie (8 ate 13 de Novembro). Notando 
numerosos rastos de ongas e avisado pelo piloto da 
visinhanga dos indios Uerequenas voltou. (A ex- 
cursao da columna que fora destacada pelo rio Di- 
miti nao apresenta cousa algtima de notavel (9—14 
de Novembro). Em 15 de Novembro, pelas 11 bo- 
ras da manha, chegou A. R. Ferreira na fortaleza 
de S. Joseph de Marabitanas. 

Commandava-a Joaquim Manoel da Maia Mello, 
de cuja actividade o auctor faz vantajosa referen- 
cia. O total da populagao existente nos diversos 
lugarejos subalternos ao forte importava em 383 
pessoas, todas indios (Bares e Banibas); fogos havia 
56. « Aqui a fome e o infinito mosquito eram aprova 
de bomba das mais resignadas paciencias». Ate 
Cacnhi (Cucuhy) A. R, Ferreira nao foi. Depois de 
uma residencia de 51/2 dias na fortaleza de S. Jo- 
seph de Marabitanas, desceu outra vez o Rio Negro 
no dia 20 de Novembro, gastando 3 dias ate Sao Ga- 
briel (22 de Novembro). Acondicionando as collec- 
gbes feitas, demorou-se aqui ate 2 de Dezembro. 
No dia 3 dormio em Sao Pedro, no dia 4 entrou 
em Loreto de Magarabi. Resolveu-se a subir o Rio 

1 Visto que tanto o percurso do rio Dimiti como o do rio Ixie 
e Ljana acham-se em todo ou em parte pontuados ainda nos mappas 
geograpliicos modernos, o que significa —«terra incognita*—re- 
commendamos a leitura dos respectivos trechos d'este « Diario » aos 
geograplios.— (Dr. E. A. G.). 
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Cauahuri V chovendo porem copiosamente nos 
dias 5 e 6, so na tarde d'este dia, poude Ferreira, 
acompanhado de J. J. Codina, meter-se em caminho, 
tendo logo a veneer uma cachoeira (81/2 horas de 
viagem da foz) e outra de tarde do dia 7. Entre a 
segunda e a terceira cachoeira grande viu A. R. 
Ferreira a bocca do affluente esquerdo Rio Maja 
e refere o que o soldado Efigenio da Costa informou 
acerca de uma sua expedigao n'este bra^o e a pre- 
tendida communicagao com o rio Abuara. Deixando 
aqui um dos desenhadores para pintar estas ca- 
choeiras, o nosso explorador reservou para si a ex- 
ploragao do Rio Maturacd (tributario esquerdo do 
Cauaburi). Durante o dia 9 de Dezembro navegava 
entre o igarape de Emobo e a bocca do la (poente), 

Pelas 4 horas da tarde do dia 10 de Dezembro 
viu a Serra dos Mabius (margem oriental), e o lo- 
gar da tapera, onde no dia de Pentecostes de 1766 
o principal d'estes indios assassinou traif^oeiramen te 
o ajudante de auxiliares Francisco Rodrigues. As 
6 horas achou-se debaixo da grande serra do Caua- 
buri, que nao pode bem perceber atravez das gros- 
sas nuvens. « O cume e escalvado e consta de saxo, 
o qual chega a adquerir com o sol um tal grao de 
calor que incende o restolho que n'ella ha; e do 
fogo assim excitado precede nos indios, que o ob- 

1 Tambem o rio Cauaburi (Stieler: Cababuris), com seus af- 
fiuentes Maja (Stieler: Mayo) e Maturaca (Stieler: Meturaijao) 
acbam-se indicados como inexplorados nos mappas modernos. A lei- 
tura d'esta participa^ao (setima) e portanto de bastante interesse 
para os geograpbos, encontrando-se talvez ainda os desenhos res- 
pectivos.— (Dr. E. A. G.). 
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servam, a admiragao com que vem e contam uns 
aos outros, que ha na dita serra um fogo prodigioso, 
porque ignoram a causa: uma das suas summidades 
se apresenta em forma de um grupo farpado e e 
absolutamente inaccessivel». Por causa da falta de 
gente precisa e meios de prevengao contra « os ca- 
ses das mordeduras das cobras, as quaes alii sao 
infinitas, alem de muitas on^as, porcos do mato, e 
toda a casta de feras, de que aquella serra e um 
covil» A. R, Ferreira desistio da subida da serra 
de Cauaburi e seguio em demanda da bocca do 
Rio Maturaca. La chegou as 3 1/2 horas da tarde 
do dia 12/xiL O autor se estende sobre a subida 
n'este rio realisada em 1786 pelo cabo de esquadra 
Raymundo Mauricio e a communica^ao com o rio 
Bacimone e o canal de Caciquiari. Ferreira voltou 
da foz do Maturaca e gastou 2 dias (13/14) para 
descer ate Caldas, povoa^ao situada na margem 
oriental e no principio da primeira cachoeira grande 
do rio Cauaburi—ao passo que tinha gasto 6 dias 
na subida. 

0 incansavel explorador quiz continuar no es- 
tudo dos tributarios do lado esquerdo do Rio Negro 
e assim tomou logo em vista visitar o Rio Padauiri'1. 
Sahindo de Caldas (109 indios; 11 fogos) no dia 
17 de Dezembro, chegou na foz do dito rio, situada 
em frente da villa de Thomar, pelas 4 horas da 

1 Tanto o Padauiri (Sticler: Padavire) com os sens affluen- 
tes, como o Uarac sao indicados como ainda hoje inexplorados nos 
mappas de Slider, o ultimo de todo, o primeiro pelo menos quanto 
a todo o percurso inferior.— (Dr. E. A. G.) 
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manha do dia 20, O rio e de agua branca, ao passo 
que o Ixie-mirim 1, affluente esquerdo do Padauin, 
e de agua preta. «E rio este mais que abundante 
das palmeiras murity, jauari, e assahy; a piassaba 
e mais rara, d'ella recolhi alguns filhos, que trans- 
plantei para esta villa; a caapiranga e muito vulgar. 
Em quadquer parte se encontra ubim: so da ca- 
choeira para cima ha ubussu para as cobertas das 
casas, e nos rios colateraes, assim como nas suas 
cabeceiras alguma salsa e cupauba apparece. Pela 
vazante do rio tiram-se d'elle bastantes tartarugas, 
das que por aqui se chamam juraras e tracajas, 
bem como os peixes tccunare, tarahira, aracu, pi- 
rahiba, grandissimas piranhas de 2, 3, 5 e 6 libras 
de pezo, surubis, etc., e de rio cheio algum peixe-boi. 
Nas terras das margens apparecem os jabotins, os 
taititus, e veados, etc., nadao no rio infinitas lontras, 
antas e capivaras; e quanto as aves nunca vi tantos 
mutuns e cujubis». As demais informa^Oes sobre 
o Padauiri e seus affluentes sao emprestadas de 
indios praticos. Tendo chegado no dia 25/xiI a ca- 
choeira extensa, achou «o mosquito inaturavel 
n'este lugar». Sahiu na tarde do dia 27/xiL 

No Hw Uaracd 2 explorou A. R. Ferreira mais 
um tributario esquerdo do Rio Negro. 

Entrou n'este rio, que desagua a um dia de dis- 
tancia da villa de Barcellos, no dia 30 de Dezem- 

1 2 Tanto o Padauiri (Stieler: Padavire) com os seus affluen- 
tes, como o Uaraca sao iudicados como ainda boje inexplorados nos 
mappas de Stieler, o ultimo de tudo, o primeiro pelo menos quanto 
a todo o percurso inferior. — (Dr. E. A. G.) 

4 
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bro pelas 9 horas da manha. A meio dia de viagem 
da bocca chegou a lagoa d'El-Rei («ficou-lhe este 
nome por n'elle haverem pescado os Algarvios 
empregados no service da pesca para sustento dos 
entretidos pela fazenda real na diligencia da de- 
marca^ao passada.») Informa, por ter ouvido dizer, 
que a distancia de quatro dias de viagem, rio acirna 
principiavam as terras altas e navegando mais dous 
dias, chega-se a uma cachoeira e que o morador 
J. Gomes de Andrade, subindo mais tres dias acima 
d'ella, retrodeceu por causa dos muitos indios. Com- 
munica-se com o rio Caratimani (affluente esquerdo 
do Rio Branco). 1 

Como ja dissemos, A. R. Ferreira achava-se na 
villa de Barcellos no fim do anno de 1785; eviden- 
temente elle limitou-se a uma simples excursao ao 
curso inferior do rio Uaraca e nao passou alem da 
tal lagoa d'El-Rei. Assim a viagem ao curso supe- 
rior do Rio Negro tinha durado quatro mezes e 
meio — do dia 20 de Agosto de 1785 ate 31 de 
Dezembro do mesmo anno. 

As participagOes que seguem, referem-se a ex- 
plora9ao do curso inferior do Rio Negro. A pri- 
meira, muito extensa e em muitos respeitos digna 
de leitura, da conta detalhada da villa de Barcellos. 

1 De semelhante commumca^ao os mappas modernos a mlnta 
disposi^ao nao dao noticia. O meu « Stieler » da o Caratimani como 
tributario esquerdo do Rio Tixibiri e como inexplorados o curso 
superior tanto de um como de outro.— (Dr. E. A. G.) 
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Orienta sobre ensaios de acclimata^ao de plantas e 
fructas tropicaes oriundas de outras partes do 
Brazil e indica o total dos habitantes como sendo 
de 1.153 (fogos 90; cabe^as de gado 42). 1 A. R. 
Ferreira desceu o Rio Negro no dia 23 de Abril 
de 1786, chegando em 24/iv em Poiares (400 mo- 
radores, dos quaes 366 indios). Em 26 de Abril 
achamol-o na villa de Moura (antigamente aldeia 
da Pedreira). La achou 814 moradores, dos quaes 
729 indios aldeiados; fogos 88, cabegas de gado 
74. As 10 da manha do dia 28 de Abril o nosso 
viajante tinha attingido o lugar de Santo Elias do 
Airao, com 148 habitantes (126 indios; 22 fogos). 
Na manha do dia 1 de Maio A. R. Ferreira ja se 
achava na Fortaleza da Barra do Rio Negro. La 
tinha 301 moradores (indios 243), fogos 40; cabe^as 
de gado 21.2 

0 aviso, expedido ao commandante d'esta for- 
taleza, era do seguinte theor: 

«Achando-se o Doutor Naturalista A. R. Fer- 
reira a partir d'aqui brevemente para o Rio Branco, 
afim de proceder n'aquelle districto aos exames da 
sua commissao; e devendo com o mesmo fim pri- 
meiramente encaminhar-se ate esta Fortaleza, o 

1 «Revista do Instltuto Historico» 1886, Tom. 49, pa- 
ginas 123 — 288. 

2 Na pag. 109 da « Revista Trimensal» 1888 vem no «Sup- 
plemento a participatjao geral do Rio Negro» um mappa sobre a 
popula^ao do Rio Negro, no qual o total dos habitantes das 28 po- 
voa9oes e indicado por A. R. Ferreira como sendo de 6.642, a sa- 
ber 5.760 indios, 633 pessoas livres, 247 escravos. O nuraero de 
fogos e de 777. 
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ate a foz e confluencia d'este rio, com o das Ama- 
zonas: fique V. M.ce entendendo, que, nao so para 
as precisas indagafjOes, e observa9oes deve coadju- 
var ao dito Doutor com as noticias, e informaQOes 
que Ihe pedir, mas mesmo com o que necessitar, 
de gente, e mantimentos, cobrando d'estes V. M.ce 

recibos, para se abonarem, ou se satisfazer a sua 
importancia, pela Real Fazenda; e enviando-me, a 
sen tempo, a rela^ao de tudo, para assim me ser 
presente.» Bcus Guarde a V. M.ce. 

Barcellos, 15 de Abril de 1786. 

Infelizmente o que a «Revista do Instituto 
Historico» imprimiu d'este Diario da Viagem Phi- 
losophica nao vae alem da chegada de A. R, Fer- 
reira a Barra do Rio Negro. Estamos portanto pri- 
vados ainda dos pormenores sobre a exploracao 
do Rio Branco, assim como de tudo o mais que 
diz respeito as ulteriores viagens do naturalista no 
alto Amazonas. 



CAPITULO IV 

Fragmentos sobre ethnographia e zoologia 
amazonicas, extrahidos do mesmo « Diario » 

P|a setima participagao, que contem um re- 
sumo geral sobre as observagQes feitas du- 

rante a viagem philosophica, A. R. Ferreira da no 
Capitulo XVI 1 uma synopse sobre os indios do 
Rio Negro, coordenada segundo os rios. Esta lista 
e de bastante interesse e vale a pena ser conhe- 
cida e reproduzida, porque ella facilita a orienta^ao 
sobre o estudo da distribuigao geographica dos 
aborigenes mais de cem annos atraz. Eis a copia 
litteral: 

«Passo a especificar os gentios. O asterisco (*) 
denota as na^bes desertadas, on extinctas nos rios 
da sua habitacao, como foram os indios Tarumaz: 

1 «Revista Trimensal do Instituto Historico» 1888, Tom. 51, 
pag. 7 seq. 



54 NOTICIA SOBRE A VIDA 

RIOS DO NORTE 

I RIO ANANIN^. 
II RIO JAUAPIRI. 

Ill RIO BRANCO., 
(Quecenene) 

IV RIO UARANACUA 

V RIO UARACA. . . , 

YI RIO UERER6.. . . 

....{ 

VII RIO PADAUIRI 

VIII NOS RIACHOS ANTES] 
DO MARAUIA   

IX RIO MARAUIA  

X RIO CAUABURIS. 

XI RIO MIUA  
XII NOS RIACH 

ERONXEIRA 
OS D A f 
 I 

Os Aroaquiz. 
Aroaquis. 
1 Parauanas 
2 Aroaquiz. 
3 Parauas. 
4 Aturahiz. 
5 Pauxianas. 
6 Guayumazas. 
7 Tapicariz. 
8 Saparaz. 
9 Uajunis. 

10 Xapenis. 
11 Uapixanas. 
12 Sucuris. 
13 Jaricunas. 
14 Carapis. 
15 Uaicas. 
16 Macuxis. 
17 Caripunas. 
18 Amaribas. 
19 Arinas. 
20 Quinaos. 
21 Pericotos. 
22 e alguns Maciis dispersos. 

1 Uaranacuacenas * 
2 Parauanas. 
1 Quinanas * 
1 Carajabiz. 
2 Uariunas * 
1 Omanaos. 
2 Uanaz. 
3 Uariunas. 
1 Manaos. 
1 Curanaos *, (poderosos inimlgos 

dos Manaos). 
2 Ujanas * 
1 Demacuris. 
2 Madauacas e outros. 
1 Demacuris * 

Ariinis 
2 Marapitanas (hoje Marabitenas) 
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RIOS DO SUL 

I RIOS lAlJ E ANANI.. ,■ 

II RIO CAUAURI  

III RIO UARIRA  

IV RIO MARIA  

Y RIO CURICURIAU.... 

VI RiouCAiARV(Uaupes) 

VII RIO 19 AN A 

IX RIO IXIE .. 

I Antigamente os Caraiais (que fo- 
ram expulsos e destruidos pe- 
los Muras) 

1 Cauauricenas * 
2 Caraiais * 
I Manaos (que occupavam nma e 

outra margem do Rio Negro 
e dos rios seus collateraes, ate 
a ponta inferior da ilha de Ti- 
moni, fronteira a barra do Rio 
Xinard.) 

1 Mepuris. 
2 Maciis. 
1 Mepuris. 
2 Macds. 
3 Maiapenas. 
1 Cojanas. 
2 Uaupes. 
3 Cuenacans. 
4 Arapassus. 
5 Mucinoz. 
6 Paicoenas. 
7 Araras. 
8 Yauaras. 
9 Banibas. 

10 Ucayaris. 
11 Uauanas. 
12 Cuduiaris. 
13 Cequenas. 
14 Cuereruis. 
15 Cueuanas. 
16 Burenaris. 
17 Mamangas. 
18 Paneunas. 
19 Varios Macus dispersos. 

1 Banibas. 
2 Tumaiaris, 
3 Turimaris. 
4 Dicanas. 
5 Puetonas 
6 Uerequenas e outros. 
1 Banibas. 
2 Xapuenas. 
3 Uerequenas. 
4 Mendds e outros. 
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Infelizmente a maior parte dos indios aqui ci- 
ta,dos — ficaram unicamente com a simples cita^ao; 
bern trez quartas partes desappareceram e hoje o 
viajante na Amazonia em vao indaga dos vestigios 
deixados por elles, como muito bem escreveu Mar- 
tins ims 80 annos mais tarde na sua obra sobre a 
« Etlmographia da America ». Como resulta de uma 
compara9ao com os titulos dos trabalhos ethnolo- 
gicos de A. R. Ferreira, este explorador nao tra- 
vou relates com outras tribus sen^o com os Yu- 
rupixunas, os Mauhes, os Curutus, os Uerequenas, 
os Muras, os Cambebas, os Catauixis e os Mira- 
nhas. Se se pensa na magnifica occasiao que teve 
A. R. Ferreira de aprofundar mais as pesquizas so- 
bre etlmographia e anthropologia amazonicas, ainda 
como contemporaneo de tantas tribus das quaes 
n3.o se sabe absolutamente nada e das quaes nunca 
mais ha de se saber cousa alguma —quern nao las- 
timara tamanha lacuna e quern nao se sentira en- 
tristecido pela estrudula complica^ao de deveres 
imposta ao nosso viajante, que perdeu seu tempo 
em verificar o estado dos pannos de linho dos al- 
tares, o numero das campainhas existentes, a im- 
portancia da divida dos colonos com a fazenda real 
e a categoria civil e militar das que em cada em- 
barca9ao entravam nos portos de Barcellos e do 
Para? 
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Passo a reproduzir a lista dada por A. R. Fer- 
reira «dos animaes que fazem objecto das ca^adas 
e das pescarias dos indios» 1: 

MAMMALIA 

I PRIMATES. 
(Macaca) 

Dhirnos  Macacos 
1 Guariba..|Pexuaa, (guanjuba 
2 Coata. 
3 Cochiii. 
4 Itapua  De prego 
5 Caiarara 
6 Para«acu 2. 
7 Maricauaiju  Barrigudo 
8 Guayapessa. 
9 Xaguim.. ( tinSa 
^ & (pexuna 

Nocturnos: 
1 Plia. 
2 Jupard 3 

II BRUTA 

1 Juarana Peixe-boi 
{ordinario 

dito de manteiga 
2 Ay  Pregui9a 

a) Gua9U 
b) Merim 
c ) Tata 

Tamandua : 
| a) Gua9u, de ban- 

deira na cauda 
b) ordinario sem 

ella 
| c) Tamanduaby 

1 Capitulo xxvii, artigo 5 «Revista Triraensal» de 18S8, (pag. 94—102). 
Occasionalmente pretendo occupar-me mais detalhadamente d'esta lista, pro- 
curando, onde for possivel, dar uma interpretafao dos synonymos scientificos.— 
(Dr. E. A. G.) 

2 Evidcntemente deve ser Parairacu; o n sera erro typographico.—(Dr. E. 
A. G.) 

3 Cercoleptes caudivolvulus — urn UrsiJeo. — (Dr. E. A. G.) 
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II BRUTA / 4 Tatu.. 

VI BEIXUAE 

I a) Guatju 
b) Tinga 
c) Peba 
d) Bola 

j e) Tatuy 

"J OiKja Jaguarite .... 
Sussuarana.., 
Coati: 
a) Monde 1 
bj Merim j 

Irara Papa-mel 
Mucura : 

a) Gua<;u ) 
b) Xixica J 

1 Coandu  Ouri^ 
2 Uariru  Ratos 

a) terrestre \ 
b) aquatico / 

3 Cutia: 
aj Piranga 
bJ Pexuna 
c) Acutuiaya 

4 Paca 
5 Sauia : 

a) Guaiju 
bj Merira 
c) Santina 

6 Acutipuru { Rato de Pal- ( meira 
a) Pirangauai^u 
b) Pirangamirim 
c) Pexuna 

Veado I Suapii  
a) apara... I 
b) tinga ... 1 
c) anhanga. J 
d) caapora.. | 

(Nota-bene : Que a cabra (suapume), a 
ovelha e o boi (tapira) sao maramaes exoticos, 
assim como o sao o porco domestico, o cavallo, 
e o cao, etc.) 

I Taiaipi Porco 
a) Uiaia 
I) Caapora ( Re (lUeIxada 

I r [ branca 
j cj Taititii Sem ella 
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VI BELLUAE 

I 

I PICAE 

2 Tapira-caauara Anta 
[tapirete] 

a) cariacu [so diffe- 
re em ser me- 
nor] 

3 Capiuara  Capiuara 

AVES 

Fapagaios 
1 Arara 

a) vermelha 
b) toda azul 
c) azul e amarella 

2 Paraua: 
a) real 
i) moleiro 
c J curica 
d) granadeiro 
ey de camplna 

3 Parauay : 
a) curica 
b) roxo 
c) amarello 
d) verde com o papo 

amarello 
e) tui verde com a 

cabe^a amerella 
4 Maracanan : 

a) azul 
b) verde 
c) amarella 

5 Anacan: 
a) todo pardo 
b) azul-verde, com a 

cabe^a roxa 
c) verde, com el la 

parda 
6 Periquito: 

a) amarello 
b) verde 
c) verde e amarello 
d) verde com a ca- 

be9a alaranjada 
e) verde, com ella 

roxa 
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I PICAE. 

II ANSERES. 

HI GRALLAE , 

7 Tocaiia Tocano 
de papo 

branco 
b) agemado 

9 Japu 
a) preto e amarello 
b) todo amarello 

Pato 1 Ipeca  
a) domestico 
b) silvestre/ua5u-l ^ minm j 

2 Ipequi 
3 Irere 
4 Potiri-uaiju  Marreccao 

a) liso ^ 
b) penteado.j 

Potiri-mirim Marreca 
I a) Pay 
b) Petuma 

I c) Uanana 
| d) Uananay 

6 CararA: 
{a} Gua^u 
\ bj Carara-y 

7 ?.Iiua   MergulhSo 
1 Jabuni 
2 Tujujii 
3 Alagoari 
4 Uacara  Gar9a 

a) xia9u (real) 
b) ua9ary 
c) fusca 

5 Curicaca 
6 Caracara 

a) ua9u 
7 Corocoro 
8 Carao 
9 Soco : 

a) pinima 
b) ua9u 
c) socoy 

io Guard 
a) una 

n Ayaya  Colhereira 
12 Antirantim  Gaivota 

a) ua9u 
b) mirim 
c) y 
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III GRALLAE 

IV GALLINAE 

13 Jareua Corta agua 
14 Caripira 
15 Arapapa : 

j aj branco 
\ b) pardo 

16 Massarico: 
{a) real 

b) mirira 
17 Maguari; 

i a) uacu 
\ b) mirira 

18 Guarirama: 
n) uatpi 
b) mirim 
c) penima 

19 Pepessoca 
20 Jacarain : 

\ a) preto 
\ b) cinzento 

21 Saracura da matta : 
i a) grande 
\ pequena 

Saracura da camplna: I 
c) toda pintada 

22 Ja^anan 
1 Mitu Jklutum 
2 Pexuna : 

I a) com o ventre 
branco 

b) com elle casta- 
nbo 

3 Penima 
4 Anbanga 
5 Uru 
6 Jacu: 

a) ret^.l 
b) peba.j 

(N. B. Que os penis e as gal'.inhas (sapu- 
caias) sao aves exoticas.) 

7 Aracuan 
8 Inambu: 

a) tordn 
b) macucaua 
c) peba 
d) cuia 
e) sururlna 
f) penima 
g) corcovado 
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V PASSERES 

I REPTILIA 

1 Picaiju Pomba 
(Trocal) 

a) pia9U 
b) rct6 
cj ir6a 
d) Juruty 
e) Picui 

2 Unamb6 1 : 
a) Cuiucuiu 
b) azul 
c) cinzento e bran- 

co 
d) amarello 

3 Guirauna { do Bra- 
4 Ja^ana 
5 Juana 2  Gallo da Serra 

(N. B. Que os indios pela occasiao da fome 
tudo comem ate os corvos. Porcm aqui so se fax 
mer^ao da ca^a ordinana entre dies.) 

AMPHIBIA 

1 Jurara Tartaruga 
a) Ua^u 
b) Acangaussii 
c) Petiu 
d) Uirapiquiz 
e) Tracaja 
f) Matamata 

2 Jabotim  Cagados 
a) tinga 
b) piranga 
c) carumbe 
d) aparema 
e) juruparige 

3 Teiu  Lagartos 
4 Jacare : 

a) uaipi 
b) tinga 
c) curubarana 

1 Com esta designarao ainda se conhccem hoje no Para as diversas es- 
pecies de Coiinga.—(Dr. E. A. G.) 

2 E interessante que A. R. Ferreira cheg-ou a observar a belia Rupicola 
crocea. Com os <t corvos », de que falla na nota junto, naturalmente nao se en- 
tende outra cousa senao os «Urubus».—(Dr. E. A. G.) 
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I REPTILIA 

II SERPF.NTES . 
(Boia) 

III NANTES . 
(Janira) 

I LACUSTRES 

II ELUVIAXILES . . . . 

5 Iguana 
b Gacuniani 
7 Cucuruaru 
8 Am 
9 Jue 

Cobras 
Terrestres : 

1 Giboia 
Aquaticas : 

2 Surucuju 
1 Gua^u Raias 
2 Tata 
3 Narinari 
4 Jurapari 

PISCES 

1 Mussu 
2 Tamatua 
3 Puraque 
4 Jandia 

a) merim 
5 Jacunda: 

a) Piranga 
b) Penima 
c) Cnmba 

6 Taraira 
7 Geju 

a) Rete 
8 Uaracapuri 
9 Acara: 

a) ararua 
b) pua 
c) tuapua 

10 Uacari: 
a) merim 
b) penima 

11 Ituhi 
12 Sarapo 

A) Maiores : 
1 Pirauiba 
2 Piraraucu 
3 Dourado 
4 JandianafjA 
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I 5 Pirarara 
6 Pirapiinana 
7 Sumbim 
8 Pirainambu 
9 Piramutaba 

X o T ucunare : 

ma 
x r Pirapetinga 
12 Tambaqui 
13 Ua^u 
14 Cuiucuiu 
15 Arauana 
16 Pirapucii 
17 Jatauarana 
18 Uatucupa  Pescada 

a) tinga 
b) pexuna 
c) piranga 
d) puitanga 

23 Piranha: 
a) tinga 
b) pexuna 
c) piranga 
d) merim 

24 Apapd 
25 Jeraque 
26 Uaracu 

a) tinga 
b) penima 

27 Paranatimbau 
28 Araripird 
29 Pira-catinga 
30 Pira-tipioca 
31 Pira-andird 
32 Pira-antan 
33 Matupiri 
34 Maadiy 
35 Tarauira 

a) guaqu 
b) puitanga 

B) Menores : 

19 Anujd 
20 Mandub6 
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II FLUVIATILES . , . 

36 Acara: 
a) tinga 
b) piranga 

37 Arauiri 
38 Curimatan 
ict Caranatav 

INSECTA 

I HYMENOPTERA.. 

II APTERA   

I Taxiua  Formigas 
a) sauba 
b) mandiuara 

1 Ussa Caranguejos 
a) Uaracairu 
b) Uararu 

VERMES 

f 1 Itan 
lTESTACE1 } 2 Urua 

A precedente lista provoca a critica e censura 
de um naturalista moderno em mais de um respeito. 
Ha erros e irrcgularidades provenientes do autor. 
Se A. R, Ferreira classifica por exemplo o Jupara 
(Cercoleptcs caudivolvuhts) entre os macacos no- 
cturnes e desconheccu assim um verdadeiro Ursi- 
deo, da familia dos Carniceiros, ou como o autor 
os intitula, das « Ferae », constitue isto simplesmente 
um lapsus, para o qual nao ha desculpa. A mesma 
cousa acontece em rela^ao a «Capivara» (Hydro- 
c/iocrus capibara) que elle colloca entre os Pachy- 
dermes, no meio dos porcos, seduzido pela grosseira 

jLOueegSo Prod oiite de l.Fi-ae 

. . «-r0' 
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semelhaiKja exterior d'este grande roedor, que elle 
devia ter posto entre os sens «Glires». E assim por 
diante: a lista dos mammiferos, das aves, dos pei- 
xes ainda daria muito que observar, especialmente 
para quem sabe, que o autor viajava com o «Sys- 
tema Naturae» de Linneo na mao (como elle da 
diversas vezes a entender). Tambem as «Planches 
enluminees» sobre as aves, de Buffon (1770 —1786), 
ja tinha sahido n'aquelle tempo, obra ornithologica 
volumosa, que o autor poderia ter consultado com 
bastante proveito, visto que traz passaros da Guyana 
franceza. Tivesse elle escripto menos officios e se 
familiarisado mais com a obra do creador da no- 
menclatura binaria, que ainda hoje e constante- 
mente consultado tanto pelo botanico, como pelo 
zoologista, a enumerate teria sahido mais correcta. 
Do outro lado ha imperfei95es que evidentemente 
correm por conta do impressor da «Revista Tri- 
mensal» e nao sao poucas. Nao posso acreditar por 
exemplo, que A. R. Ferreira tivesse, no seu origi- 
nal, commettido tal confusao e mistura na coorde- 
na^So dos nomes, como se encontra na copia ira- 
pressa pelo «Instituto PIistorico». Estou conven- 
cido, que o nosso viajante quiz dar na primeira co- 
lumna as ordens e familias, com os seus nomes 
scientificos, segundo Linneo, na segunda (do meio) 
um agrupamento, mais ou menos natural corres- 
pondendo aos generos e especies, em tupi ou lingua 
geral (visto que nao ousava tentar a classifkagao 
scientifica conforme o seu guia) e na terceira elle 
quiz dar os synonymos portuguezes, onde elle os 
conhecia. Ou, na copia sahiu tudo misturado, e quem 
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nao e naturalista nao reconhecera tao facilmente o 
que pertence a primeira columna e o que faz parte 
da segunda. Rectifiquei a lista, sobre a minha res- 
ponsabilidade, cabendo-me ella tambem quanto a 
numera^ao que introduzi para facilitar a synopse. 

E assim mesmo a mencionada lista constitue 
cousa util ainda hoje na mao do naturalista e bons 
servigos presta quanto a orthographia e pronun- 
cia dos nomes tupis para numerosos animaes ama- 
zonicos. 

No «supplemento a participa^ao geral do Rio 
Negro 1 A. R. Ferreira deu tambem um capitulo 
sobre o que hoje se chama «botanica economica», 
passando em revista a maniva, o arroz, o milho, o 
feijao, o cafe, o cacao, a canna, o tabaco, o algo- 
dao, o anil, o urucu, as hortali^as, as raizes comes- 
tiveis, as fructas mansas e sylvestres e n'um appen- 
dice, tendo por autor o pharmaceutico Antonio 
Joseph de Araujo Braga, encontramos curiosos da- 
dos sobre a pharmacopea em voga n'aquelles tem- 
pos (pag. 134—166). 

1 « Revista Trimensal» 1888, pag. m seq. 





CAPITULO V 

Outros fragmentos 

^Higno de leitura e tambem o capitulo XXVI, inti- 
tulado «Clima», onde A. R. Ferreira dauma 

resenha interessante dos phenomenos meteorologi- 
cos, ligando a ella uma judiciosa aprecia^ao sobre 
a inconveniente architectura que os habitantes da 
Amazonia costumam observar, «Todo o anno, diz 
elle, se divide em duas estates, que sao o verao 
e o inverno: este consiste em chuvas abundantissi- 
mas, aquelle em calores excessivos: em um so dia 
se experimentam ambas ellas sem raridade. Geral- 
mente as manhas, e as tardes depois do sol posto 
sao frias como as noites e os orvalhos abundantis- 
simos: o resto do dia e ardente; d'onde se ve, que 
um semelhante paiz deve ser extremamente humido, 
nao so pelas chuvas de seis em seis mezes conti- 
nuos em cada anno, mas tambem por ser todo elle 
cortado de infinites rios, em cujas boccas e margens 
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estao situadas as povoaQOes. Os calores depois das 
nove horas da manha, ate as quatro da tarde sao 
insuportaveis, de maneira que se nao pode sahir 
fora de casa. Com esta alternativa de calor e de 
humidade se gera na atmosphera uma tal podridao, 
que os vestidos e os papeis fechados apodrecem; 
os metaes se enferrujam; os couros se cobrem de 
bolor, esgretam e se arruinam; o vinho, por pouco 
tempo que o deixem exposto ao ar, se derranca e 
se avinagra; a polvora, o sabao, o sal e todas as 
mais esponjas da humidade a attraem e se disfazem 
e tudo padece altera^ao.— Ordinariamente o calor 
mais sensivel do que costuma ser, annuncia as tro- 
voadas: emquanto pendem as nuvens sem se des- 
atarem em agua, fica tao abafada a atmosphera, que 
mal se pode supportar no corpo a mesma camisa: 
entao as primeiras pingas d'agua que cahem sao 
grossas; a terra entra a evaporar de si, um cheiro 
terreo, e embebe, ou conserva mais ou menos tempo 
a agua, segundo a sua qualidade e posiQao. De re- 
pente refresca a atmosphera, e as vezes tanto que 
e precise cobrir-se a gente mais do que o ordina- 
rio; de sorte que nada e tao perigoso como esta 
subita transi9ao de um para outro estado. Porque 
com o excessivo calor que precede as trovoadas, 
estao rarefeitos os corpos e promovida n'elles uma 
copiosa transpira9ao; o vento humido que as accom- 
panha, encontrando-os mal cobertos, os constipa e 
occasiona n'elles as constipa95es, os defluxbes e as 
hemicranias, etc. Bern poucos sao os novilunios que 
nao sao aquosos e por conseguinte defluxionarios, 
particularmente quando vem acompanhados de frios 



I 

ALEXANDRE R. FERREIRA 7 I 

irreoailares.—Mai ss poderia viver pelos mezes de 
verao, se nao fossem os ventos geraes, que reinam 
desde os fins de Agosto ate os de Dezembro.» 

E mais adiante A. R. Ferreira levanta vehe- 
mente accusagao contra os engenheiros e medicos 
da commissao de demarca^ao entre os dominios 
portuguezes e hespanhoes, porque nao trataram de 
ensinar ao povo uma arcfiitectura mais hygie- 
nica e mais apropriada as circumstancias na Ama- 
zonia, «Sendo a terra tao humida, como e, ve-se 
bem quao pequeno e o cuidado, que a estes povos 
merece a conservagao da sua saude; porque em 
vez de levantarem da terra os pavimentos dos edi- 
ficios e tratarem de dissipar d'elles a humidade 
que os persegue, rasgando nas paredes exteriores 
das casas um sufficiente numero de portas e ja- 
nellas que as arejem, e dando-lhes em justa pro- 
por9ao o pe direito que Ihes compete, pelo contra- 
rio as fazem baixas e rente com a terra, ajudando 
a encarcerar mais o ar as chamadas gurupemas de 
urn tecido de palha demasiadamente miudo, que 
servem de catavento, nao sei si diga que as vigias 
e frestas da casa, se as janellas que se praticam. 
Por outra parte nao sei o que em semelhante ar- 
tigo emendaram ou innovaram os engenheiros da 
demarca^ao passada porque, tendo elles sido con- 
sultados para as fundagoes das nossas povoa^bes e 
tendo com effeito dado algumas plantas para casas 
e edificios, dever-se-ia esperar d'elles, nao menos 
do que a applica^ao e concordia dos principios da 
medicina politica com os da arcfiitectura civil e mi- 
litar. Porem para qualquer parte que se lance a 
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vista nao se descobre urn so indicio, que mostre, 
que similhantes architectos fizessem caso algum da 
physica geral na pratica das suas artes». 

0 que A. R. Ferreira escreve acerca dos phe- 
nomenos magneticos e meteorologicos observados 
n'aquellas regiSes e muito pouco e deixa-se resu- 
mir em algumas linhas. Rcfere elle que em 1780 
os astronomos Joseph SimOes de Carvalho e J. J. 
Victorio da Costa observaram em Barcellos a se- 
guinte declina^ao da agulha magnetica: 

6, NE, ao passo que o astronomo F. J. de 
Lacerda Almeida, em 1781, tinha feito as seguintes 
annotaQbes: 

Barcellos 70 19' (NE). 
Lamalonga 8° 30'. 
Sao Gabriel 130 00'.— Communica outrosim que 

de ordinario, em todo o anno, a temperatura as 6 
horas da manha e de 20° b as 9 horas da manha 
220 e as 12 horas da manha 24°. «Nos dias de maio- 
res trovoadas antes d'ella sobe o mercurio ate 250. 
Passada ella torna ao seu estado commum em todo 
anno, segundo a hora a que se sobrevem. Porem 
ainda se nao via descer para baixo de 190 ate 18 i/20». 
A. R. Ferreira refere entao alguns casos notaveis de 
vehementes descargas electricas, que elle pode obser- 
var de perto (Monte-Alegre, Novembro 1784; Sao 
Gabriel, 17 de Outubro de 1785; Barcellos, 24 de 
Mar90 de 1787), observou a luz zodiacal no dia 27 
de Junho de 1785, as 8 horas da noite (em Barcel- 

1 Naturalmente deve-se entender estas iudicatjoes como relati- 
vas ao thermometro de Reaumur,— o mais antigo. 
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los) e no dia 25 de Julho de 1787 presenciou um 
meteoro na mesma localidade («Revista Trimen- 
sal» 1888, pag. 75). 

A respeito da tartaruga, que o autor chama de 
«vacca quotidiana das mezas portuguezas» encon- 
tramos no mesmo capitulo os seguintes dados: 

De 2.896 tartarug-as que entraram no anno de 
1785 para o curral da capitania, morreram 1.600, 
que se nao aproveitaram. No de 1784 entraram 
2,710 e morreram 1.217. No de 1783 entraram 2.892 
e morreram 833. Em uma palavra, das 53.468 tar- 
tarugas, que desde o anno de 1780 ate o de 1.785 
entraram em ambos os curraes da demarca^ao e 
da capitania, aproveitaram-se tao somente 36.007 e 
morreram 17.461 ». Para o sustento da tropa pa- 
gava-se entao cada tartaruga grande ao pre90 de 
160 reis e as pequenas a 100 reis. 





CAPITULO VI 

O que eu penso acerca da molestia de que sof- 
freu Alexandre Rodrigues Ferreira nos seus 
ultimos annos de vida. 

ONTAM os biographos seus patricios, que A. R. 
Ferreira dcpois da sua volta do Brazil, poz-se 

com todo o zelo na elaboragao do grande material 
colligido, mas que nao tardou em ser atacado por 
molestia singular, que uns nao sabem qualificar de 
todo, que outros chamam de «profunda melancho- 
lia»—, mas que nem uns nem outros sabem defi- 
nir e explicar. Um d'elles refere por exemplo que 
o nosso naturalista «declarava a sua opiniao com 
franqueza tao desembaragada e decisiva, que nao 
deixaria por vezes de tomar parecentjas de gros- 
seira e aspera censura; como succedeu quando uma 
Pessoa tao respeitavel pela ordem da Nobreza, e 
alto emprego, como pela encyclopedia de seus co- 
nhecimentos, fallando-lhe na tentativa de climatisar 
o cha em nossas terras, seccamente respondeu: 
«Nao temos pao, e tratamos de cha!» Acham elles 
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que o naturalista nao tinha raz3.o de se julgar infe- 
liz e nao comprehendem absolutamente «como o 
seu dissabor hia sempre em crescimento», apezar 
das repetidas gragas do Soberano. E se o seu pa- 
negyrico conclue uma longa e assaz mysteriosa 
meditagao sobre aquelle estado morbido e suas cau- 
sas, com o trecho; «Existe uma especie de turpoq 
e insensibilidade para tudo o que e consolagao; o 
fogo de uma mania taciturna e silenciosa e por isso 
mais afilictiva, vai lavrando, priva e embarga todo 
o allivio e so acha termo na consumpcpao da victima 
de que se apoderara», quasi soa isto como uma 
invectiva contra o caracter, uma supposi^ao de am- 
bigSo illudida e prova cabalmente que os seus con- 
temporaneos e patricios nunca descobriram a chave 
para a explicagao da verdadeira causa dos soffri- 
mentos e da morte de A. R. Ferreira. 

Que a molestia era ds ordem psychica, nao ha 
duvida alguma, mas quanto as suas causas efficien- 
tes direi que nao concordo absolutamente com a 
opiniao dos seus biographos. Aquella opiniao avilta 
a estatura moral do homem—ella acha-se em des- 
accordo com a vida anterior do nosso protogonista, 
seu genio e caracter como elles se revelam harmo- 
niosamente por todos os seus escriptos, e nao he- 
sito em chamal-a simplesmente de mesquinha, obesa 
e totalmente erronea. Para explicar-se os soffri- 
mentos que azedaram os ultimos 20 annos da exis- 
tencia de A. R. Ferreira nao e preciso recorrer-se 
a «uma desordem das faculdades intellectuaes». 
Elles eram, pelo contrario, um acontecimento e 
uma consequencia por assim dizer mathematica- 
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mente necessarios na vida de um ente com uma 
psyche perfeitamente equilibrada, e se houve alie- 
na^ao mental, d'ella o Portugal inteiro d'aquelle 
tempo soffreu de certo incomparavelmente mais do 
que A. R. Ferreira. 

Quando A. R. Ferreira voltou em 1793 ja na,o 
encontrou o paiz em boas condigbes. Os ultimos 
annos do reinado de D. Maria, sao uma prova, que 
aquella doen^a que se tern procurado transferir 
para a cabega do nosso naturalista, lastrava antes 
na propria corte. Que esta corte achava-se pro- 
fundamente estragada, confessam os proprios his- 
toriadores portuguezes e tenho uma resenha d'a- 
quelle tempo diante de mim, onde corajosamente 
se indica «a geral immoralidade» como feitio 
predominante d'aquella sociedade. A podridao que 
cada vez mais lastrava dentro da propria casa 
nao podia deixar de ser acompanhada por uma 
incrivel fraqueza na politica extrema; nao tardou 
em apresentar-se para Portugal a necessidade 
imperiosa, de comprar, mediante pesada contri- 
buigao annual de alguns milhbes de cruzados, 
uma especie de paz do directorio da primeira re- 
publica franceza. Alexandre Rodrigues Ferreira 
pediu subsidies para a publica^ao da sua viagem 
philoscphica, mas infructuosamente. Se suas jus- 
tas reclama^bes nao foram attendidas, contri- 
buiram para isto, ao que parece, nao so o estado 
pouco lisongeiro das finan9as portuguezes, mas 
ainda «nao pequenos estorvos, que Ihe procura- 
ram esses genios escuros, que fazendo mui pouco, 
nao querem que os outros exercitem a sua appli- 
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cagao » I. Ignorancia e malicia sempre foram irmas 
gemeas e assim vemos que a intriga metteu-se a 
campo, nas rodas da corte real, para cruzar os pro- 
jectos e esperan^as litterarias de A. R. Ferreira. 
Decorreu um anno depois do outro, peiorando cada 
vez mais a situacpao de Portugal e diminuindo tam- 
bem proporcionalmente toda e qualquer probabili- 
dade de animac^ao para as lettras, as sciencias e as 
artes. Veiu o fim do seculo, principiou o novo apre- 
sentando-se em Lisboa com um aspecto pouco dif- 
ferente do que apprehendemos na historia antiga 
acerca da corte de Sardanapalo, Bonaparte, nao sa,- 
tisfeito com a dura contribui^ao que Portugal con- 
tinuava a pagar, mandava um dos sens mais afa- 
mados «sabreurs» — o marechal de Lannes para la, 
com a missao evidente de humilhar a Lusitania e 
a sua casa reinante. E sabido como este brutal 
soldado forgava audiencias a seu bel prazer, apre- 
sentando-se no pa^o com a pergunta stereotypica: 
« Est-ce que Monsieur du Bresil est a la maison ? » 
E igualmente historico como D. Joao VI, entao 
principe regente, abaixava-se ao papel de bola de 
jogo entre a politica ingleza e franceza, cahindo de 
ambiguidade em ambiguidade, ouvindo com um 
ouvido as insu;Sla95es oriundas da corte de St. James 
e com outro ouvindo as inspira^oes, sempre amea- 
^adoras, que Ihe eram administradas de Paris, che- 
gando a praticar, na occasiao do bloqueio conti- 
nental ditado por Napoleao, aquella incrivel fraqueza 
de pedir a Inglaterra que Ihe fizesse uma guerra 

i Costa e Sa, pag. 75. 
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so «para inglez ver», para que o implacavel dicta- 
dor nao desconfiasse. 

Imagine-se como A. R. Ferreira, patriota como 
elle era, nao devia se indignar de tantas desgragas 
que desabaram sobre o pobre Portugal, devidas — 
creio que nao havera outra explicaQao — certamente 
na sua maior parte a tibieza do seu soberano e a 
inepcia dos seus conselheiros. E facil de compre- 
hender tambem, que o nosso viajante achava-se 
n'uma posi9ao esquerda e que nao podia ser bem 
visto do partido francez,— elle que tao violenta- 
mente tinha atacado as preten^oes francezas rela- 
tivamente a extensao dos dominios portuguezes e 
francezes na America do Sul, elle que tinha escri- 
pto, que era preferivel abandonar-se o Portugal 
inteiro do que ceder um palmo de terra na Guyana 
Brazileira. 

Durante o periodo de 1801 ate 1807, seis longos 
annos, A. R. Ferreira estava assim paralysado em 
activar a publica^ao das suas obras e se, depois de 
muito pedir e com muito custo, se Ihe cedeu um 
gravador, sobreveio do outro lado logo tambem a 
fuga de D, Joao VI para a Brazil, como consequen- 
cia necessaria da sua ambigua politica. Perto de 
15.000 homens acompanharam o rei e sua corte 
n'aquella precipitada retirada (27 de Novembro de 
1807) na vespera da segunda invasao franceza e 
estando o terrivel Junot ja em Abrantes, quasi em 
frente de Lisboa, a 22 legoas so de distancia. A 
corte levou comsigo uns 80 milhoes de cruzados, 
ficando no erario de Portugal so 10.000 cruzados, 
alem de nao poucas dividas. 
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Apresenta-se-nos a pergunta, porque A. R. 
Ferreira na,o fez como o rei, e toda a fidalguia,— elle 
que era brazileiro nato — embarcando tambem n'a- 
quelle memoravel momento? Que ia fazer o Admi- 
nistrador do Real Museu e das Reaes Quintas de 
Lisboa, na capital abandonada pelo Governo e tudo 
que Ihe estava ligado, e entregue as bayonetas 
francezas ? 

A circumstancia, que existe um decreto, datado 
de 24 de Junho de 1807 fazendo a A. R. Ferreira 
a gra^a da concessao de um officio na alfandega 
do Maranhao, quasi poderia parecer como uma ten- 
tativa n'este sentido, como o resultado de um seu 
pedido. Duvido porem fortemente que tal interpre- 
ta^ao corresponda a verdade. Consider© a mencio- 
nada nomea9ao antes como uma especie de paga- 
mento a conta para nao dizer cruamente «um osso», 
com que a corte portugueza pretendia afastar os 
insistentes empenhos de Ferreira em obter a pu- 
blicagao de suas obras e os recursos necessaries 
inherentes a semelhante empreza. Desconfio bas- 
tante, que queria se Ihe fazer uma gra^a, nao que- 
rendo attender ao seu pedido e simulando nao 
entender. Tal procedimento nao seria unico no seu 
genero e ninguem me dira que semelhante proce- 
dimento nao era perfeitamente compativel com a 
pouca altura moral observada pela diplomacia por- 
tugueza d'aquelle tempo. Para alguem poder-se 
indignar da minha supposi^ao, seria precise apagar 
primeiramente a historia toda de Portugal relativa 
ao fim do seculo passado e do principio do actual. 

Facto e que D. Joao VI fugiu com sua familia, 
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com a sua corte, sens conselheiros e tudo mais que 
de « real» havia, aconselhando seus subditos em ma- 
nifesto que deixou, a receber bem e como amigos 
os francezes, que nao tardavam a realisar a sua 
entrada em Lisboa, precedidos pelo general Junot, 
e a inundar o paiz inteiro qual turma de gafanho- 
tos. Da «liberte, fraternite e egalite>- com que os 
soldados francezes tinham de felicitar a Europa, 
todo o mundo sabe, que nao era li^ao gratuita. 
Eu mesmo ouvi muitas vezes contar a minha avo, 
como as tropas do general Massena, quando aper- 
tadas pelas hordas russas debaixo do commando 
de Suwaroff, se comportaram na Suissa e a his- 
toria registrou bastantes casos, onde os generaes 
francezes esvasiaram as caixas dos governos e par- 
ticulares, pilharam museus e bibliothecas, conven- 
tos e igrejas, arsenaes, levando para Paris o que 
de notavel havia em toda a parte. Procure embora 
o Sr. Thiers ridicularisar os paizes roubados, que- 
rendo fazer crer que se Ihe fazia um beneficio, al- 
ii viando-os dos seus bolsos—ladroeira ficara para 
sempre! 

Reflectindo sobre as razbes, que induziram A. R. 
Ferreira a permanecer em Portugal, a testa das 
repartees que Ihe eram confiadas, como um ti- 
moneiro que nao quer abandonar a sua embarca- 
^ao em risco, nao podemos achar outras, senao 
o amor pelas importantes collecgbes por elle reco- 
Ihidas no Brazil e a resolugao de nao desamparar 
os resultados da epocha mais brilhante da sua 
vida. Salval-as e abrigal-as depressa, em lugar se- 
guro, certamente elle nao o podia; publicado nada 
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estava ainda e assim elle esperou com rcsignagao 
a tempestade mais tremenda que ia desencadear-se 
sobre o ja tao victim ado Portugal. 

Junot nao descuidou da pilhagem accstumada 
e acima alludida. Lisboa tinha de entregar o que 
de notavel ainda havia e o que sua Magestade Fi- 
delissima tinha esquecido de incluir na sua baga- 
gem. Os historiadores portuguezes citam muita 
cousa a este respeito I, mas nao poderam achar 
dados especiaes sobre a extensao e a gravidade, 
do que soffreram o Museu e os Estabelecimen- 
tos scientificos durante aquelles dias afflictivos. 
Provado porem esta, que muitos objectos de 
maior e menor valor fizeram n'aquelles annos, sua 
appari^ao em Paris e que estes objectos, que iam 
ornar os Museus da capital fra.nceza, eram pennas 
alheias arrancadas a for^a aos povos subjugados, 
Sylvio Romero 2 refere que as estampas de Vel- 
loso sobre a «Flora fluminense» foram roubadas 
em I.isboa e aproveitadas indignamente por St. Hi- 
laire e De Candolle e se o mesmo autor commu- 
nica, que foi o proprio Geoffrey St. Hilaire, quem 
no clia 29 de Agosto de 1808, em pessoa se apre- 
sentou em Lisboa, com a respectiva ordem do 
Duque de Abrantes, levando tudo comsigo na mesma 
sege em que veio — comprehende-se, que a Franca 
nao tinha enviado o menos apto para executar 

1 « Historia de Portugal nos seculos xvm e xix», Vol. ir, 
pag. 236. 

2 A historia do Brazil, ensinada pela biographia de seus he- 
roes; pag. 65. 



ALEXANDRE R. FERREIRA S3 

semelhante scquestro scientifico, GeofTroy St. Hi- 
laire certamente nao levou muito tempo para re- 
fiectir quaes as pennas que convinha arrancar ao 
pobre Portugal e o discernimento d'aquelles obje- 
ctos que valia a pena retirar do Museu, etc., 
nos sabemos que elle o possuia. E fora de duvida, 
que o mcdesto naturalista do povo subjugado ti- 
nha uma posi^ao eKcessivamente critica no inevi- 
tavel encontro pessoal com o petulante naturalista 
do povo vencedor e o companheiro de Bonaparte 
para o Egjqrto! Se A. R. Fcrreira tivesse entao 
conseguido conservar intactas e invioladas as suas 
grandes collec^Oes e o vasto material litterario re- 
lativamente a expedi^ao na Amazonia, teria sido 
simplesmente um milagre. Ha porem indicios bas- 
tante significativos, que as primeiras, pelo menos, 
nao escaparam as garras de Junot; consta, por 
exemplo, que o exemplar do lobo bvdnleiro f C/zry- 
socyon jubatus), descripto por Desmarest em 1820 
como novidade (ao passo que ja se achava figu- 
rado no atlas de A. R. Ferreira, mais de 30 annos 
antes) tinha vindo do Museu de Lisboa n'aquelle 
tempo, junto com muitos outros curiosos objectos. 
E nao teriam levado talvez aquellas estampas de 
A. R. Ferreira, das quaes acima fallamos, identico 
fim com o das estampas de Velloso? 

E agora digam-mc, se nao havia motivo para 
A. R. Ferreira cahir em «acerba melancholia» ? 
A intensidade dos sens soffrimentos sera perfeita- 
mente comprehensive! e apreciavel para quem tem 
a minima experiencia litteraria. Era para mais, e 
se elle tivesse ficado louco deveras, nao seria muito 
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para estranhar. Elle viu a sna patria dilacerada e 
ensangaientada por uma guerra sem fim, o paiz 
governado por uma corte fraca, inepta e ignorante, 
viu chegar uma velhice triste, sem perspectiva de 
realisa^ao dos seus ideaes e projectos, como fim 
odeiado de uma existencia totalmente «manquee», 
e quern sabe, se aquelle espirito prophetico, que as 
vezes e notado nos moribundos, de uma organisa-- 
^ao psychica mais delicada, nao o fazia presentir, 
prever a gloriosa pleiade de naturalistas bem pre- 
parados, que ia ja se metendo em caminho para 
explorar minuciosamente a fauna e flora d'aquellas 
regibes, cnde elle tinha vagado durante g annos? 
Ja o illustre Alexandre von Humboldt tinha (1799- 
1804) realisado a sua expedi^ao, por todos os tem- 
pos notaveis, para a America Equinoccial e Ferreira 
deve ter ouvido d'isto. E do outro lado, tambem 
ja o principe Maximilian zu Wied, Spix, Martins 
e Natterer achavam-se, por assim dizer, com as 
suas malas promptas para o Brazil, encetando la 
grandiosa concurrencia scientifica. 

A. Pv. Ferreira morreu na idade de 59 annos 
nao alcangando mais com vida o restabelecimento 
complete da ordem e os beneficios da paz em Por- 
tugal,— a terra pela qual elle se sacrificou litteral- 
mente como martyr da sciencia. 



CAPITULO VII 

Apreciacao de Alexandre Rodrigues Ferreira como 
escriptor, geographo, ethnographo, naturalista 
e economista. 

llPlff rJEM se occupar com o estudo dos numerosos 
M! manuscriptos de A. R. Ferreira, nao pode 
deixar de admirar a paciencia depositada na re- 
dac^ao e coordena^ao de tanto material, e so- 
bretudo a minuciosidade com que elle trata todo 
e qualquer assumpto administrativo, por mais insig- 
nificante e secundario que elle fosse. Nos capitulos 
anteriores ja eu tive ensejo de allegar a esta par- 
ticularidade, que chega a attiugir as vezes um grao 
incrivel. Ha paginas e paries inteiras onde a ver- 
bosidade can^a e onde as paraphrases e minuden- 
cias se accumulam de modo incommodativo. Se- 
remos, porem, justos em reconhecer, que isto era 
a moda d'aquelle tempo e que raros sao os escrip- 
tores de entao, que tratavam de dar ao sen estyla 
uma forma concisa, condensada, como e felizmente 
a tendencia litteraria actual, mormente no terreno 
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das sciencias. Elle nS,o fez bastante em facilitar a 
synopse sobre materias tao heterogeneas, mas, 
d'este defeito, digno de severa censura, ainda hoje 
se resentem a maioria dos livros publicados em 
Portugal e no Brazil; obra, em lingua portugueza, 
com bons indices e registro capaz, constitue ate 
esta bora—«raras avis». 

Como informador official, como funccionario 
publico A. R. Ferreira era inexcedivel. O lado da 
economia social esta sempre posto no primeiro 
piano; evidentemente elle considerou-o como o as- 
sumpto mais importante na sua missao. A elle, 
Ferreira dispensou um cuidado extraordinario; elle 
o fez gastar o tempo precioso na redaccao e copia 
de officios, relatorios, participa^oes, etc. Nao fiz o 
calculo, mas estou certo que addicionando-se o 
total das paginas escriptas por elle sobre estas ma- 
terias, primeiro no Para, depois em Barcellos, no 
Forte de S. Joaquim do Rio Branco e dividindo-as 
pelo numero dos dias passados n'estas localidades, 
daria uma quota diaria de trabalho puramente ma- 
terial de escripturacao assaz consideravel — quota, 
pela qual se poderia arithmeticamente provar, que 
nao sobrava mais que uma mesquinha parcella de 
tempo para aprofundar os estudos da natureza e 
para fazer pesquizas originaes. Tambem tenho a 
convic^ao que o qualibcativo de «philosophica -■>, 
que tinha officialmente esta expedigao, deve ser 
entendido principalmente como synonimo de « eco- 
nomia social», interpreta^ao que se deprehende nao 
so do espirito da obra inteira, como especialmente 
dos numerosos trechos de A. R. Ferreira, que dis- 
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tinctamente o dao a entender. Ferreira sacrificou-se 
litteralmente por aquillo, que elle julgava ser seu 
principal e supremo mandate, e innegavel e que 
sao dignos da admiragao o zelo e a applicagao 
desinteressada com que elle consumou resignada- 
mente debaix.0 do sol equatorial e em condiijoes 
locaes evidentemente nao muito proprias, agarrado 
a escrivaninha, a dezena melhor da sua vida,— 
escravo de uma tarefa arida, material e ingrata I. 

Era corajoso viajante e explorador, aguentando 
com serenidade de animo e com invejavel stoicismo 
todos os infortunios e as amarguras, que costumam 
apresentar-se n'estas emprezas. Aturou a incons- 
tancia dos remeiros, enfrentou os multiples perigos 
inherentes a navegagao em rios encaichoeirados, 
sol, chuva, tempestades e doen^as. Dedicou-se com 
corpo e alma a geographia das regiOes tao inte- 
ressantes que elle visitou, fazendo criterioso dis- 
cernimento entre aquillo que elle viu com os seus 
proprios olhos, d'aquillo que elle obteve informa- 

1 Nao quero passar em silencio uma circumstancia assaz ca- 
racteristica. A. R. Ferreira era um homem bondoso, consciencioso 
christao e araigo da igreja — cousas que nao impediam ser elle ao 
mesmo tempo um energico propagandista da escravidao. Sempre 
elle cnama a attentjao do Governo sobre a necessidade de desen- 
volver-se mais o trafico de escravos pretos da Africa para a Ama- 
zonia e secundava o conselho do Governador J. P. Caldas, 
«que a introduc^ao annual da escravatura n'esta cidade nao deve 
por ora nunca ser menos de 1.500 cabe9as, para que, determi- 
nando-se 500 ou 600 para a capitania de Matto-Grosso possam 
n'esta Hear as mais e abastarem-se assim de operarios estes mo- 
radores». (Diario, Cap. xxi. Populate. «Revista Trimensal» 
1888, pag. 39). 
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^Ses. E para lastimar porem, que nao existam, 
que eu saiba, mappas topographicos por elle le- 
vantados; nao sei, se elle deixou de fazel-os, ou 
se se perderam, mas e incontestavel que esta lacuna 
reduz sensivelmente o valor dos «Diarios». 

Quanto a ethnographia nao poderei fazer os 
mesmos encomios. Nao que A. R. Ferreira tivesse 
deixado de occupar-se d'elle, pelo contrario. Mas 
a leitura d'aquillo que elle escreveu sobre este 
ramo de sciencias sempre me deixa a impressao 
que elle nao aprofundou os seus estudos sobre os 
indigenas tanto como a actualidade desejaria. Em 
apoio do que aqui deixo dito, menciono que nem 
o lado linguistico, nem o terreno tao interessante 
dos costumes intimos, mereceram nas diversas me- 
morias do autor a extensao necessaria, segundo as 
nossas vistas modernas. Nao vejo um vocabulario, 
nem em parte alguma qualquer tentativa de um 
agrupamento dos aborigenes, de filia^ao, baseada 
em semelhan^as e differen9as linguisticas e ethnicas, 
Fica problematico para mim, se elle pretendia re- 
servar-se para mais tarde externar a sua opiniao 
a este respeito em obra que nao chegou a ser es- 
cripta, ou se elle simplesmente desconheceu as 
regras fundamentaes e leis que regem a sciencia 
ethnographica e por conseguinte deixou de prestar 
a estas cousas a devida attengao. Nao direi que as 
memorias de A. R. Perreira sobre as diversas 
tribus de indios encontrados por elle na Amazonia 
sejam destituidas de valor; digo, porem, que ellas 
nao tern a importancia que poderiam ter. 

Resta-nos finalmente encarar A. R. Ferreira 
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como naturalista. Sempre reconhsceremos o zelo, a 
dedica^ao e a admiravel boa vontade, que o nosso 
protogonista tambem desenvolveu n'este campo 
de trabalho. De assiduo colleccionador elle deu 
manifestas provas e se elle communica, no dia 31 
de Outubro de 1787 que ate aquella data ja tinha 
remettido 203 volumes com productos naturaes, 
constando de tantos caixQes, de tantas frasqueiras 
e barris, e alem d'isto 629 riscos de plantas e 
animaes, e certamente este detalhe apropriado para 
dar uma idea da actividade desenvolvida por elle 
e seus companheiros. E apezar de tudo isto, o que 
A. R. Ferreira deixou de manuscriptos seus sobre 
zoologia e botanica e de pequeno calado scientifico. 
Nota-se a mesma cousa como nas memorias ethno- 
graphicas: nao ha um eixo fixo, solido, ao redor 
do qual se agrupem e se coordenem naturalmente 
as ideas. Nunca aprofunda qualquer questao de 
anatomia, de embryologia, de systematica ou de 
distribui^ao geographica. Nao pode passar por es- 
pecialista nem em zoologia, nem em botanica, nem 
em mineralogia ou geologia, Faltava-lhe cer- 
tamente a educaQao profissional para isto e se 
ainda hoje ninguem na Europa, que quer instruir-se 
em sciencias naturaes, cahe na idea de ir estudar 
em Portugal, facil e de comprehender-se que A. 
R. Ferreira em Coimbra nao podia munir-se de 
uma prepara^ao sufficiente nas mesmas sciencias 
para uma empreza tao complicada I. E obvio, que 

1 A affirma^ao de que a Corte Real de Lisboa nunca favore- 
ceu viagens da mocidade portugueza para outros paizes europeus 
com o fim de alargar as suas vistas e o seu horizonte em escolas 
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elle devia ardentemente desejar preencher esta 
lacuna fatal com proprios estudos e que elle tinha 
de soffrer necessariamente com a falta de boa 
litteratura para instruir-se. Resulta isto do seguinte 
topico, que encontramos na Participa^ao geral do 
Negro, datada do dia 28 de Outubro de 1787 e 
dirigida ao Sr. Joao Pereira Caldas: «Nao que eu 
me proponha especificar tudo, o que haveria a 
escrever, se fossemos muitos a trabalhar, porque 
para semelhante tarefa nao so nao bastam as for- 
qas de urn unico Naturalista. . . : Mas antes falta 
uma competente Bibliotheca, para em vista d'ella, 
se rectincarem as observances: Falta o socego de 
espirito, que tao precioso e a quern tern de ordenar 
e compor entre si uma multidao de ideas: E falta 
finalmente o tempo para escrever, sendo tudo 
pouco, para observar.» 

Faz oito annos agora que eu orientei os zoolo- 
gistas sobre o atlas relative a viagem philosophica, 
n'uma publicanao redigida em lingua alleraa I. Cito 
aqui, em traducnao, o que eu disse em 1886 acerca 
das estampas que constituem a parte que diz res- 
peito a fauna amazonica: «Uma critica d'esta col- 

estrangeiras, — que ao contrarlo semelhantes projectos foram alvos 
de manifestas provas de desagrado — esta affirma^ao vejo-a for- 
mulada de modo bastante positivo n'uma historia portugueza que 
tenho diante de mim. Medo de revolucoes ? Receio de progresso ? 
— Ob Portugal! Tu pareces com a avestruz que, segundo o mytbo 
popular, vae esconder a cabeija na area em frente do perigo im- 
minente! 

1 Confer « Zoologlscbe Iabrbucher» (lena, Allemauba) Vol. II, 
1886 pag. 175-182. 
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lecgao de illustrates de productos da natureza 
brazileira poe-nos em embarago. A execugao d'ellas 
demonstra um zelo sem fim e a melhor vontade; 
algumas d'ellas sao pegas artisticas (como por 
exemplo o lado inferior de certa especie de Emys, 
[parte dos Reptisl) debaixo do ponto de vista da 
escolha de cores e finura dos tragos. Conforme a 
maneira antiga o autor dedicou a execugao do 
fundo um cuidado, que nao se encontra mais hoje 
em dia; a «stafFage» de paisagem e, em alguns 
casos, de perfeita belleza. Logo porem que se passa 
•a examinar mais de perto os animaes, que Ferreira 
quiz representar, o nosso julgamento torna-se me- 
nos favoravel, 

E frisante antes de tudo a falta total de pro- 
porgao e perspectiva na maioria das estampas de 
Ferreira, Entre comprimento do corpo e extremi- 
dades existem as vezes clamantes desproporgoes. 
Os macacos representados, por exemplo, tern por 
via de regra os bragos com grossura exagerada. 
Eota-se em muitos logares a falta da verdadeira 
fidelidade e precisao scientifica. A ausencia de um 
poder intuitive bem desenvolvido documenta-se 
tambem nas posigdes que ora sao infelizes, ora de 
todo erradas. Todas as vezes que eu abro uma 
d'estas estampas de Ferreira, lastimo que, no meio 
de uma paisagem tao attrahente o objecto prin- 
cipal, o animal que vae na frente, sahiu tao desas- 
trosamente. Estas contradicgbes no tratamento das 
cousas primarias e secundarias formam um dos 
tragos principaes de caracteristica d'esta obra rara, 
que quasi desconhecida tern ficado ate agora na 
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litteratura, ao passo que teria merecido mais con- 
sidera^ao, attento a sua extensao e sen conteudo 
variado, e como obra que immediatamente segue, 
na ordem chronologica, a «Historia natural de 
Markgrav e Piso.» 

Os volumes, que contem a parte botanica da 
«Viagem philosophica», nunca os vi; o catalogo 
dos codices existentes no Brazil, publicado pela 
Bibliotheca do Rio de Janeiro, indica que elles se 
achavam em poder do Museu Nacional, mas eu la 
em vao os procure!. Nao me consta de um herba- 
rio em regra que A. R. Ferreira tivesse feito n'a- 
quella expedi^ao. N'uma nota do «Diario» relativa 
ao Rio Negro acha-se a seguinte observa^ao intro- 
ductoria para a lista dos animaes amazonicos que 
sao objecto de caga:. , , «D'onde se ve, que nem 
aqui se trata de especificar a todos (animaes) quan- 
tos ha, nem de os descrever segundo a arte, 
porque uma e outra cousa se fara a seu tempo, 
quando dever apparocer a Zoologia Paraense». Fi- 
camos assim sabendo, que A. R. Ferreira andava 
com o projecto de uma obra scientifica, a qual elle 
pretendia dar o titulo de «Zoologia Paraense» — 
circumstancia que nos deve altamente interessar e 
que mais uma vez nos faz maldizer da conjunc9ao 
desgra^ada que fez abortar todas as emprezas 
litterarias do incansavel homem. 

•s;? .wo 



CAPITULO VIII 

Observa9oes finaes 

|||||||ao notaveis pelo acerto do julgamento, como 
limil uteis para o fim que visamos n'este Capitulo 
final, as seguintes palavras escriptas por Sylvio 
Romero na sua bem feita e pequena «Historia do 
Brazil ensinada pela biographia de sens heroes» 
(1890) I: «Ferreira e, pela incuria do governo a 
que serviu, um grande exemplo do trabalho nullifi- 
cado. Causa realmente pena a quern folheia os sens 
manuscriptos, ver tanto esforgo, tanta fadiga des- 
perdi^ados, esterilisados. . . Ao service de um go- 
verno em grande parte inepto e mesquinho, accu- 
mulou uma enorme rima de manuscriptos que la 
ficaram pelos archives para pasto das tragas, e os 
factos novos, as descobertas importantes ali reuni- 

1 Rio de Janeiro (Livraria Classica, Alves & C.a), pag. 
61-63. 
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dos permaneceram como nao existentes e tiveram 
de ser reproduzidos de novo pela pleiade de via- 
jantes estrangeiros que nos ultimos oitenta annos 
tem percorrido as regiOes amazonicas. Ferreira foi 
um homem ignorado do sen tempo; sens escriptos 
nao foram lidos. Fora do limitadissimo circulo 
official de Lisboa, ninguem sabia d'elles. — Nao se 
Ihe pode, portanto, fazer uma completa rehabilita- 
9ao historica. Foi uma victima do seu meio e hoje 
e apenas uma curiosidade bibliographica. Vae n'isto 
immensa injustiga; mas a historia nao vive so de 
justi^a, gosta muito tambem da felicidade, da forga, 
da victoria. Aquillo que nao entra na circulagao 
geral da especie de organismo que e a sociedade, 
como elemento vivo, e esquecido, e eliminado. O 
sabio brazileiro nao pode ver seus livros publica- 
dos fazerem o curso da Europa e pelo menos ser- 
virem de informa<;ao sobre a flora, a fauna e a 
ethnologia amazonica, tanto peor para elle; mas, 
antes e acima de tudo, tanto peor para nos. A his- 
toria consignara ao menos que elle trabalhou e 
nao soubemos utilisar este trabalho... O merito 
capital de Alexandre Ferreira e sua immensa acti- 
vidade, seu geito para accumular notas e observa- 
<joes. Seu maior defeito e a falta de uma vista de 
conjuncto, a falta de uma doutrina geral.. . Suas 
doutrinas sobre botanica, zoologia e ethnographia 
eram um reflexo immediato do estado d'estes es- 
tudos oitenta annos antes de nos. No que diz res- 
peito, porem, a noticias locaes dos pontos do paiz 
que visitou, e (em menor escala, sobre costumes 
dos selvagens amazonicos), o sabio bahiano nao 
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foi ainda ultrapassado. . . Devemos publicar-lhe 
as obras como um exemplo, uma amostra do nosso 
vigor scientifico em fins do seculo passado, mesmo 
tendo a certeza de que suas ideias sao hoje anti- 
quadas.» 

O trabalho que ahi vae tem um duplo fim. Elle 
e de um lado o primeiro de uma serie de ensaios> 
que eu tenciono escrever e reunir mais tarde, em 
forma de livro e sob o titulo «Naturalistas illustres 
que visitaram a Amazonia.» 

Do outro lado queria eu despertar a attengao 
dos dous Estados do Para e do Amazonas, sobre 
A. R. Ferreira e seus numerosos manuscriptos. O 
Brazil, ainda sendo Imperio, obteve de Portugal, 
a restituiijao dos codices com a condigao de publi- 
ca^ao. 

O compromisso ate agora so esta parcialmente 
preenchido. Quer me parecer que hoje a Amazonia 
e o legitimo herdeiro d'elle, e tomando sobre si o 
assumpto, honraria nao somente a si mesma, como 
prestaria uma homenagem posthuma a um vulto, 
que incontestavelmente a merece como o primeiro 
naturalista que no seculo passado, ahi se deteve du- 
rante 9 annos, que seriamente trabalhou e final- 
mente desgostoso morreu, sem ter alcan9ado a 
realisagao do seu maior desejo — a publica9ao dos 
seus resultados. 
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Julgo que seria um passo acertado encarre- 
gar officialmente a Bibliotheca Publica do Para 
de activar a publica^ao successiva das obras ma- 
nuscriptas de A. R. Ferreira, que ainda hoje sao 
de interesse para esta regiao (e como taes designo 
principalmente todas aquellas memorias que citei 
no Capitulo II), dividindo o Para e o Amazonas 
entre si fraternalmente despezas e vantagens d'ahi 
resultantes. 
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NOTAS 

O Dr. Taubert, do Real Museu Botanico em Berlim, teve a 
gentileza de cbamar a minha atten^ao (sabendo que eu tratava de 
um esbo9o biographico de A. R. Ferreira) sobre a circumstancia, 
que existe um genero de plantas com o nome Ferreirea, intro- 
duzido na «sciencia amabilis» pelo eximio botanico brazilelro 
Freire Allemao. Parece, que a isto se limita todo e qualquer tri- 
buto de bomenagem prestado a raemoria do infeliz naturalista 
luso-brazileiro. 

Posteriormente descobrimos um documento que de algum 
modo nos orienta sobre as dimensoes da colheita feita em Lisboa 
pelo zoologo francez, E o « Catalogue metbodique de la collection 
des mammiferes du Museum d'Histoire naturelle de Paris. I.'" 
partie: Introduction et catalogue des primates par Isidore Geoffrey 
St. Hilaire» (Paris 1851). De facto, nada mais exquisito do que 
ver como o filbo (Isidore) acba gra9a na pilbagem praticada pelo 
pae (Etienne) Na pag. IV da introduc9ao acbamos, por exemplo, 
as seguintes expressoes significativas : «II en est toutefois qui, 
inscrits presque a cbacune de nos pages, ont des droits particuliers 
a notre reconnaissance et que je ne saurais renoncer a signaler des 
ce moment a nos lecteurs. Tels sont... pour 1'Amerique enfin, 
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dont M. Geoffroy St. Hilaire, pat- son voyage en Portugal, avait 
procure avant tous aux Museum les riches productions... » e 
em baixo da mesma pagina encontramos como nota a este trecho 
as palavras : « La collection qua M. Geoffroy St. Hilaire a for nice 
en 1S08, en Portugal, enfermait, avec un tres-grand nombrs 
d'espdces bresiliennes, des especes de I'lnde, de I'archipel indien 
et la Guinee». Taes baratissimas flores de rhetorica nos deram logo 
vontade de indagar um pouco mais de perto, o que de bom havia 
em Paris em materia de macacos vindos do Brazil n'aquelle anno 
de 1808. O filho e bastante ingenuo de nos ajudar n'esta tarefa, 
dando-nos a lista na mao. 

Sao as espccies : 

1) Saimiris tistns. — Tjpe de Vespece. Du voyage de M. Geoffrey St. 
Hilaire en Portugal 1808 (male). — (Geoffrey St. Hilaire, 
Tableaux des Quadrumanes 1812). (pag. 38). 

2) Callithrix amictus.— Type de Vespece. (Du voyage de M. Geoffrey 
St. Hilaire en Portugal 1808). (Geoff. S. PI., Tableaux des 
Quadrumanes 1812) (pag. 40). 

3) Cebus cirrifer. — Type de Vespece. (Du voyage de M. G. S. Hii. 
etc.) (Geoffroy St. Hilaire, loc. cit. 1812) (pag. 44). 

4) CehllS harhatus.— Type de Vespece. (Du voyage de SI. G. S. H. 
etc.) — type du Cebus albus, tout blanc — (Geoffroy St. Hi- 
laire, 1812) (pag. 45). 

s) Cebus flavus. — Type de Vespece. (Du voyage de M. G. S. H. etc.) 
(Geoffroy St. Hilaire 1812). (pag. 45). 

6) Ateles marginatus. —Type de Vespece. (Du voyage de M. G. H. 
etc.) (Geoffroy St. Hilaire, Annales du Musee torn, xm, pag. 
92; 1808). (pag. 49). 

7) Lagothrix canus. — Type de Vespece. (Du voyage de M. G. S. H. 
etc.) (Geoffroy St. Hilaire, Tableaux des Quadrumanes, 1812 ) 
(I'ag. 50)- 

8) Eriodes arachnoides. — Type de Vespece. (Du voyage de M. G. St. 
H. etc.) (Geoffroy St. Hilaire, Annal. du Mus. torn, xin, 
pag. 270; 1806). (pag. 51). 

9) Mycctes ursirms. — (Deux individus du voyage de M. G. S. H. 
etc.) (Geoffroy descreveu em 1812 (Tabl. Quad.) com o nome 
de Stentor ursinus este macaco, do qual elle tinha levado de 
Lisboa era 1808 urn macho velho e um de sexo desconbecido). 
(pag. 52 seg.) 

10) Mycetes niger.—Type du Stenior nigcr. (Du voyage de M. A. S. 
H. etc.) (Geoffroy St. Hilaire, loc. cit. 1811) (pag 53). (um 
casal levado de Portugal). 
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11) Pithecia monachus. — Type de Vespece. (Du voyage de M. G. S. 
H. etc.) (Geoffroy St. Hilaire, loc. cit. 1812) («espcce long- 
temps tres-rare», pag. 55). (macho novo). 

12) Pithecia satanas. — (Du voyage de M. G. S. H. etc.) (macho). Dcs- 
cripto por Hoffmannsegg 1807, pela primeira vez em certa 
publica^ao em Berlim). 

13) Hapale jacchus. — Du voyage de M. G. S. H. etc. (Ja descripto por 
Linneo et BufFon ) (femea, de Lisboa). 

14) Hapale aurita.—Type de Vespcce. (Du voyage de M. G. S. H. etc.) 
(Geoffroy St. Hilaire, loc. cit. 1812) (sexo desconhec.do). 

15) Hapale huraeralifer. — Type de Vespece. (Du voyage de M. G. S. 
H. etc.) (Geoffroy St. Hilaire, loc. cit. 1812) (macho). 

16) Hapale leucacephala.—Type de Vespece. (Du voyage de M. G. S. 
H. etc.) (Geoffroy St. Hilaire, loc. cit. 1812) (sexo desco- 
nhecido) (pag. 60). 

17) Hapale melanura.—Type de Vespece. (Du voyage do M. G. S. H. 
etc. (Geoffroy St. Hilaire, loc. cit. 1812) (macho) (pag. 60). 

18) Midas rosalia. —(Du voyage de M. G. S. H. etc.) (macho) (pag. 
62). Especie ja descripta por Buffon. 

19) Midas lahiatus. — Type de Vespece. (Du voyage de M, G. S. H. 
etc.) (Geoffroy St. Hilaire, loc. cit. 1812) (pag. 63) (scxo 
desconhccido). 

So ate aqui. Ja se ve que sao 19 especies de macacos brazi- 
leiros, que Mons. Etienne Geoffroy St. Ililaire sequestrou em 1808 
110 Real Museu de Lisboa, das quaes o proprio filbo confessa que 
a maioria serviu como «type de 1'espece » a seu pae. Quem achou 
estes typos ? Os francezes bao de sustentar que foi Etienne G. St. 
Hilaire — nos sustentamos que foi Alexandre Rodrigues Ferrei- 
ra, 0 verdadeiro descobridor de nada me nos de 15 especies no- 
vas. [O celebre colleccionador austriaco Johannes von Nattercr 
so augmentou 4 especies novas durante a sua peregrina^o de 18 
annos no Brazil! ] 

De outros mammiferos brazileiros, dos quaes a prioridade da 
dcscoberta pertence a A. R. Ferreira, conhe^o ainda o Dactylo- 
mys typus (Roedor) e o Canis (Chrysocyon) juhatus (Carnicciro). 
Ha outrosim a Inia Geoffroyi Castelnau, um boto do alto Ama- 
zonas, descripto, segundo um antigo especimen trazido de Lisboa 
para Paris, na mesma occasiao. D'estes eu sei; para quantos outros 
flcara para sempre na escuridao esta circumstancia ? 

O documento acima e incontestavelmcnte esmagador para a 
vaidade franceza. Revela, embora tarde, uma das maiores injusti- 
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^as, que jamais se praticaram. Nem uma syllaba tem o pae e o filho 
d'aquella dynastia de zoologos francezes para confessar a quem a 
sciencia deve no fundo o descobrimento de tantos Simios brazi- 
leiros, dos qnaes elles nao cansam em salicutar a importancia, 
depois qne entraram sao e salvos para os armarios do Museu Pa- 
risiensc. Is ao posso deixar de externar a minha quallficacao de 
scmclhante procedimcnto para com o pobre Alexandre Rodrigues 
Fcrrcira — acho-o simplesmente imperdoavel. 
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O presente trabalho ja tinha sido esciipto havia perto de um 
anno e esperava na gaveta a occasiao para poder entrar no prelo, 
quando chegou-me ds maos mais um documento, de cuja existencia 
en sabia, nao conbecendo porem a sua importancia quanto a eluci- 
daipao do sequestro scientifico feito em Portugal durante a invasao 
franceza. O Sr Prof. J. V. Barbosa du Bocage, lente de zoologia na 
Escola Polytecbnica de Lisboa, accedeu ao meu pedido, mandando- 
me as suas «Instruc9oes praticas sobre o modo de colligir, preparar 
e remetter productos zoologicos para o Museu de Lisboa » (Lisboa, 
Imprensa Nacional 1862), valioso livrinbo, que forncce algumas 
informa9oes de alto interesse acerca de Alexandre Rodrigues Fcr- 
reira. Tomo a liberdade de respigar os trecbos mais importantes. 
Relativamente ao sequestro acbamos os seguintes dados: «Os 
objectos apartados por Geoffroy St. Hilaire, no gabinete da Ajuda, 
e mandados para Paris pelo General Junot em 1808 compre- 
bendiam varias colleccoes zoologicas e mincralogicas, muitos ber- 
barios e alguns manuscriptos. 

I) Collec9oes zoologicas: 

76 exemplares de mammiferos 
387 » de aves 

32 » de reptis 
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loo exemplares de peixes 
508 » de insectos 

12 » de crustaceos 
468 » de conchas 

ao todo 1.583 exemplares. 

II) ColIec96es mineralogicas e geologicas : 

59 mineraes e 10 fosseis. 

III) Collecgoes botanicas: 

10 Herbarios, entre elles : 
aj 1 Herbario feito no Brazil por A. R. Ferreira, 

e contendo 1.114 plantas. 
bj 1 Herbario feito no Brazil por J. J. Velloso, con- 

tendo 129 plantas. 
cj I Herbario feito no Brazil por F. J. ZvL Yelloso, 

contendo 117 plantas. 

IV) Manuscriptos: 

aj Flora fluminensis. Curante J. M. Velloso (11 vol. 
in-fob) 

bj Profectura fluminensis. Descriptiones plantarum 
sponte nascentiura. Curante J. M. Velloso 
(2 vol. in-folio). 

cj Specimen florae Americae meridionalis (4 vol. 
in-fol.) (autor?) 

dj Plantas do Para. (1 vol in-fol.) (autor?) 
cj Lepidopteri profecturae fluminensis. (1 vol. in- 

quarto) (autor?). 

De tudo Isto foram restituidos, em 1814, apenas os mcncio- 
nados manuscriptos. 

Aprendemos, pelo mesmo livrinho, que em Portugal tiveram 
a fcliz idea de nao esquecer aquelle episodio e que o proprio Prof. 
Barbosa du Bocage foi em 1859 para Paris «para haver do Jardirn 
das Plantas uns donatives de objectos zoologicos, em compensa^ao 
dos que haviam sido levados do gabinete da Ajuda». Houve-se 
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tao habllmente que de facto conseguiu obter em Paris, nao os 
objectos antigos de 1808, mas outros, a saber: 24 especles de 
mammiferos, 92 especles de aves, 137 especies de reptis e 47 
especies de peixes, alem de uma colleccao entomologica offerecida 
pelo Prof. Milne Edwards, importando em 1.120 especies. 

Barbosa du Bocage contesta com razao, a afnrmacao de Mons. 
Isidore Geoffroy St. Hilaire, feita na Historia da vida e trabalbos 
de sen pae, que os objectos levados do gabinete da Ajuda haviam 
sido obtidos por troca ■vohiniaria, da porem, por outro lado, 
prova de elevado cavalheirismo, escrevendo (pag. 4): «Intelligente, 
instruido, animado de um zelo ardente pela zoologia, Geoffroy St. 
Hilaire utilisou em beneficio da sciencia, descrevendo os exem- 
plares que jaziam ignorados deutro dos armarios do Museu da 
Ajuda, e que estavam talvez fadados, se ali permanecessem, a des- 
apparecer, como tautos outros, presa da tra9a. E esta a unica con- 
sideracao que p6de attenuar aos olhos de um naturalista a fealdade 
de um similhante procedimento » e n'uma nota na pagina seguinte: 
« Respeitamos o sentimento que Ibe inspirou a defeza de seu pae, 
desejariaraos deveras poder absolvel-o de toda a participa^ao na 
violenta expoliatpio que se nos fez; porem a verdade nao uos con- 
sente uma semelhante condescendencia. Hoje, que o Museu de 
Paris nos indemnisou jd, por minha intervengdo, do que adqui- 
rira d nossa custa e contra a nossa vontade, as conias deveni 
dar-se por saldadas, e esquecida a offensa.» Contra esta honrosa 
proposta nao ba que dizer. Nos nao sabiamos, senao agora, do 
final ajuste amigavel entre os Museus de Lisboa e de Paris e es- 
tamos promptos a respeitar o «requlescat» do illustrado Prof. 
Barbosa du Bocage, do homem mais proeminente que o Portugal 
actual possue no terreno da sciencia zoologica. 

A respeito de Alexandre R. Ferreira encontramos no livro do 
Prof. Barbosa du Bocage o seguinte e interessante trecbo : « A tra- 
di^ao, porem, refere que o Dr. Alexandre encontrara, ao regressar 
ao reino, os exemplares que colligira a custa de tantas fadigas e 
remettera com o maior desvelo para o gabinete da Ajuda, deterio- 
rados na maior parte e confundidos todos, perdidos on trocados 
os numeros e etiquetas que traziam. Accrcscenta ainda a tradiijao 
que nao fora isto effeito do acaso ou do desleixo, mas obra pre- 
meditada da mais ruim maldade, planeada e levada a exeaujao por 
um erapregado da Ajuda, a quem o ciume dos talentos do nosso 
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grande naturalista, e porventura a espcran^a de o desgostar 
promptamente de uma posi9ao no Iiluseu que ambicionava para 
si, inspirara essa torpissima ac^ao. Consolc-nos, ao menos, se a 
tradi^ao nao mente, a certeza de que o autor de tamanha infamia 
nao era portuguez.» (pag. 4). 

Nao podemos deixar de transcrever mais este treclio relativo 
aos manuscriptos de A. R. Ferreira : «... Aqui jaziam ate 1842, 
epocha em que uma portaria do ministerio do reino ordenou que 
se entregassem ao ministro do Brazil n'esta corte, Drummond, 
afim de sercm enviados para o Brazil e Id impresses par conta 
do governo brazileiro, depois do que deveriam scr restiiuidos ao 
J/useu. Drummond passou recibo de 258 manuscriptos; no Museu 
apenas ficaram alguns de que havia exemplares duplicados, pelos 
quaes nos tern sido possivel avaliar o grande merccimento do 
autor. Teem ja decorrido quasi vinte annos; ignoramos se o go- 
verno do Brazil ja encetou a publica^ao das obras do Dr. Alexan- 
dre; mas podemos affirmar que nenhum dos manuscriptos voltou 
a/nda para o Museti / Expozemos singelamente os factos; julga- 
mos desnecessarios quaesquer commentarios. » 

Vae n'estas palavras uma merecida censura com endere^o ao 
Brazil. Merecida, sim, porque ate hoje, 1895, nao se publicou 
nada das obras de A. R. Ferreira fora d'aquillo que se acha na 
« Revista do Instituto Historico», no Rio de Janeiro e que, como 
tcmos visto, se relaciona somente a uma parte dos itineraries. Os 
Estados, os mais interessados, nao quererao, por espontanea re- 
solu9ao, cumprir com um com prom isso, assumido outr'ora pela 
Na9ao e que logicamente nao tern nada que ver com as mudan9as 
politicas ? Guardar os manuscriptos e nao os publicar, seria a con- 
tinua9ao de uma injusti9a contra A. R. Ferreira, que foi tao bom 
brazileiro como portuguez, e e ainda por cima — uma vergonliosa 
falta de lealdade. Cumprindo-se, porem, embora tarde, a promessa 
feita, julgo que Portugal facilmente dispensaria-nos do onus da 
restitui9ao dos mesmos manuscriptos. 

Para, em 15 de Maio de 1895. 

Dr. E. A. Goeldi. 
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