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INTRODUCÇÃO 

-
SUIlllABlO 

I As sciencias em Portugal desde ós tempos Ulteriores' monan:hia até , 
fundação da Universidade eDt 1290. 

II A. meneias mathematicu desde a rundação da Universidade até ao. tem

po. do infante D. Henrique. 

W As scieneias matbematica. desde D. Alfonso 't' até ao fim do reinado do 

Sr. D. João lU. 

IV Bpocba de decadencia, desde o 11m do reinado do Sr. D. Joãd DI até á 
reforma da Universidade, no reinado do Sr. D. Jo16 I. 

V A rerOl'lDJ da Universidade em 1772. I' 
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Breve, ou quam ephemera, é a passagem do homem 80bre 8 

t.eira, e 8S gerações humanas, como as vagas do oceano, surgem, 
agitam-se um momento, e somem-se logo na voragem insondavel 
do tempo. A humanidade porém persiste sempre, e, recolhendo os 
fructos da experiencia dos diversos povos, que desde o principio 
das .sociedades se têm succedido uns aos outros por um longo pe
riodo de seeulos, vai lenta e 'laboriosamente adqúirindo a sciencia 
e o desinvolvimento moral, que constituem o que chamamos civi
li2açio. 

Um dos objectos mais importantes da historia é sem duvida ~ 
tudar e avaliar devidamente a parte com que tem contribuido cada 
uma das dift'erentes nações para realizar na terra o pensamento 
providencial de Deus no interesse do genero humano. 

Constituído ha sete seculos pelo braço robusto de D. Atfonso 
Henriques, e occupando apenas uma orla estreita de terreno na 
extremidade occidental da Europa, o reino de Portugal ufana-se 
de ter alcançado um logar distincto no banquete da civilização dos 
povos. Apontando para o grande vulto do Condestavel D. Nuno 
Alvares Pereira, como symoolo do entranhado amor ã indepen-

, dencia nacional, que tem constantemente animado a seus filhos, 
pode symbolizar egualmente nos nomes memorandos de Vasco da _ 
Gama e de Luiz de Camões a 8ua actividade e energia para os 
mais altos commettimentos, e a sua iodisputavel disposiçio para a 
cultura das scieocias e das letras. Os monumentos da Batalha e de 
Nossa Senhora de Belem, e o poema dos LUliadcu, serllo com 
effeito em todo o tempo os brazões mais gloriosos, que attestem 
ao mundo o que podem e valem os portuguezes. 

Nilo é do nosso proposito, e exigiria preparo~.IIo antecipada de 
estudos convenientes, o desenbar, ainda que em ligeiros traços, o 
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estado rude em que o Cundador da Mor:archia encontrou a instru
cção da Camília ~rtuguela, e historiar os progressos e as vicissitudes 
por que ella depois Coi passando até aos nossos dias. Encaminhando
nos desde já para o objecto principal d' esta memoria, limitar-nos
hemos a dar aqui apenas uma noticia muito succinta da introducçllo 
dos sciencias mathematicas entre nós, e das phases mais notaveis 
por que foi passando a sua cultura até II reforma da Universidade 
no reinado do sr. D. José I. 

O n0880 insigne mathematico e litterato distincto, o sr. Fran
cisco de Borja' Garção Stock ler , no seu Ensaio historico sobr~ a 
origem e progrUMJ dai mathemalicas em Portugal. impresso em 
Pariz em 1819, desempenhou de um modo saLisfactorio, e digno 
de ser imitado em obras.d'este genero, o seu intento de apr~ntar 
em quadro breve os progressos das sciencias mathematicas entre 
nós, indicando ao mesmo te~po as cousas que, nas principaes epochas 
da historia nacional, Concorreram para promover ou embaraçar a 
suo cultura. Ahi, e nas Memorias sobre alguns mathnnaticos por
tugueses , ezlrangeiros domiciliarios em Portugal ou nas conquis
tlU, do erudito academicoo dr. Antonio Ribeiro dos Sanctos, en
contrarão os curiosos mais desenvolvidas as noticias que somos agora 
obrigados a resumir. • 

Pela sua posição geographica, e pelo character activo e empre
hendedor de seus habitantes, parece que a natureza fadou Portu
gal para ser uma nação industriosa, navegadora e mercantil; apezar 
d:isso é certo que dos tempos anteriores II monarchia nlo appa
recem documentos de progressos dignos de menção, tanto na in
dustria como na navegação ou no commercio; e apenas se divisam 
por entre os espessos nevoeiros da ignoroncia, e debaixo da do
minação dos arabes, alguns frouxos raios de luz, algumas tenta
tivas de descobertas maritimas, que nlo alcançaram todavia o exito 
desejado. 

Por entre a confuslo e estridor das armas, e das lutas travadas 
sem desconço pelos nossos primeiros reis até D. Affonso III, para 
varrer completamente os mouros do territorio porlUftUez, 010 se des
cobrem ainda vestigios alguns de estudos Blathematicos; como aliás 
deveria presumir-se. attendendo nlo só 6s circumstancias particu
lares em que se encontrava o pai!, mas principalmente á deplo
ravel decadencia a que, róra d' clle. tinham chesado as scieocias 
Daquella epocba • 

• I 
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Expulsos os mouros e Il88entada a paz, pôde el-rei D. IJiniz 
voltar-se com mais cuidado para a administração interna do reino, 
e dar protecção ás artes e ás sciencias, em cuja cultura jã então 
le lidava de novo com grande afan nas margens do Sena, nas do 
Tamisa e do Pó, e em outros pontos do mundo civilizado. No anno 
de j 290 Coi Cundada pela primeira vez em Lisboa, II limilhança 
das que então havia na Europa, a Universidade portugueza, que 
dezeseis annos mais tarde, ém t306, foi transferida para Coimbra, 
cidade que, por ser mais quieta e livre do bulicio da côrte,' por 
lua posição central, como no coraçlo do reino, pela amenidade do 
seu clima, e pela abundancia de tudo o necessario para os com
modos da vida, pareceu mais apropriada para assento da Athenas' 
lusit8D8. Mas ainda entDo não foram contemplados na 8ua organi
zação os estudos mathematicos, sem embargo de já terem começado 
a ser cultivados com algum brilho no vizinho reino de Castella 
por D. Aft'onso, o sabio, ao qual se devem as taboadas astrono
micas, que do seu nome se ficaram chamando atIonsinas. 

II 

No reinado d'el-rei D. AtIonso IV Coi a Universidade levada outra 
vez para Lisboa em t338, e novamente trasladada para Coimbra 
em 13M·. De novo 'a transferiu el-rei D. Fernando I para Lisboa 
no anno de t377~ e ahi se conservou até ao reinado d'el-rei D. 
João UI" Apezar porém d' estas mudanças successivas, não houve 
alteração'ou adeantamenlo notavel nos estudos, tanto na Universi
dade como Córa d'ena, até aos tempos de D. JoDo I. Ainda então 
as sciencias se apresentavam aos olhos do vulgo com um character 
mysterioso que dava logar a infinitos erros e preju~os. Em logar 
de ir pedir á experiencia e ao raciocinio a explicação dos pheno
menos da natureza, abandonavam-se estes meios como lentos e dif
ficultosos; e, abrindo os vôos á imaginação, recorria-se para esse 
fim ás causas occultas. D'ahi procedeu a IIstrologia judiciaria, muito 
em voga naquella epocha, e II qual se entregavam lambem entre 
nós alguns espiritos curiosos. 

Occupado com ,guerra da independencia não pôde el-rei D. 
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Jollo 1 dar a devida protecçllo ás letras e ás sciencias. Esto.a re
servado para seu filho, o infante D. Henrique, ingenho sublime 
e elevado, ser o creador dos verdadeiros estudos mathematieos em 
Portugal, e fazer com que ~'e~l~ se tirassem resultados de grande 
proveito e alcance para a sociedade. 

Uma das iIlustrações scientificas de nossos dias, ,Alexandre de 
Humboldt, fallando d' este príncipe, diz: era sua dilisa francela
,alem de bien faire-exprimia a nobreza e a força do seu char&
eler emprehendedor.» 

Com effeito o infante D. Henrique, animado do nobre ardor do 
el}grandecimento da sua patria, nllo se poupou a-diligencia alguma 
que podesse contribuir para estabelecer firmemente em Portugal 
o estudo das mathemati~as; e, reconheeendo que do ensino d' ellas 
dependia o adeantamento da astronomia e da nautica, doou em t 43 t 
á Universidade de Lisboa o palacio que naquella cidade possuia, 
com a obrigação de se ensinarem nella as chamadas artes liberaes, 
em cujo numero entrava a arithmetica e a geometria. 

Entregue elle mesmo aos estudQs que intentava proteger e ani
mar, revolveu os escriptos dos antigos, principalmente os de Claudio 

_ Ptolomeu alexandrino; e, indo habitar para a viIla de Sagres, que 
havia fundado sobre o Cabo de S. Vicente, chamou para juncto de 
si o famoso nautico e geographo Jacome de Malhorca, ao qual 
suggeriu a idéa de construir as cartas planas, pelas quaes se redu
ziam os rumos a linhas rectas, tornando-se por este modo mais 
commodas aos navegantes, e que serviram -depois de passagem 
para as modernas cartas reduzidas de Mercator e de W rigth. 

Cercado d'este e d'outros sabios notaveis, e ajudado talvez do 
saber de Martim Behaim, ou de Bohemia, abriu caminho és -por .. 
tentosas descobertas que tanto iIlustraram o nome portuguez. 

III 

El-rei D. ALfonso v herdou de seu tio o gosto das sciencias, e 
dedicou-se com proveito ao estudo da astronomia. El-rei D. Jollo II, 
no intuito d~ promover mais t'fficilzmcllte li sciencia da navega
çao, wngregou uma jun('t,4 dos homms que entlo bavia maÍ!~ no-
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taveis por 11601 conhecimentos nauticos, mathematico8 e geogra
phico8, e a enca~ou de simplificar 01 instrumentos e metJiod08 
usados na practica da astronomia, e de imaginar outros de noto, 
que Cacilitassem a continuação dos nossos descobrimentos mariti
mos. A esta juncta se deve a invenção do astrolabio nautieo e al
gumas taboadas astronomicas. 

EJ-rei D. Manue), o venturoso, colhendo o fructo das fadigo 
de leU! ultimo! predecessores, viu coroados todos estes trabalhOl 
com o descobrimento da India e de OOVO! mundos; e, para dar 
maior impulso A sciencia e practica da navegação, ás quaes Coram 
Geridos tio admiraveis resultados. estabeleceu DO anno de • & t 8, 
na Universidade de Lisboa, uma cadeira de astronomia, de que fez 
mercê a mestre Philippe, seu medico; e nomeou seu astronomo 
chronista o celebre Zacuto. do qual ainda nos reltam 81 taboadaa 
do sol, da lua e dos planetas enllo conhecidos, !lendo aa do sol 
calculadas de quatro em quatro annos. e que logo se tomaram vul- . 
gares em raJao da grande Cacilidade que davam aos pilotos para 
o calculo das latitudes deduzidas dá obsenaçlio das alturas meri
dianas. 

No reinado d'el-rei D. Manuel. e do seu sucressor, o sr. D. 
Joio III, tivemos muitos mathematicos dignos de memoria, avan
tajando-se a tOdos elles o celebre Pedro Nunes, cujo nome só por 
si é bastante para illostrar as paginas litterarias de uma naçlo culta. 
Os muitos e numerosos escriptos com que enriqueceu as mathe
maticas, e a invençio do flanão com que aperfeiçoou o aslrolabio, 
e que· mais tarde, e indevidamente, lhe quiz contestar o francel 
Vernier, fazem com que elle ainda hoje seja cODsiderado como o 
maior geometra que a Hispanha tem produzido. Natural de Alcacer 
do Sal, estudou medicina na Universidade de Lisboa, e nesta fa
culdade tomou o grAu de doutor. Chamado da Universidade de Sa
lamanca para a nossa Univer.sidade, foi nomeado cosmographo-mór 
do reino por el-rei D. Joio 111 em t Si9, sendo depois provido, 
em 1630, na cadeira de philosophia, que regeú em Lisboa por es
paço de tres annos. Quando depois, em 1537, a Universidade foi 
transferido de Lisboa para Coimbra, Coi ene o primeiro lent~. pro
vido na cadeira de mathematica por provisão de 16 de outubro de 
.644, e oella Coi jubilado ao cabo de dezoito aonos. Foi tido em 
tio alto conceito e estima por D. João III, que mereceu ser ~o
lhido por aquelle rei para mestre de seus irmlios e neto, e nomeado 



cOSIDographo-mór do reino por carta de 22 de dezembro de 154-7. 
Cré-se que (alleceu em t577 com ~5 annos lie edade. 

O fim do seculo xv, e mais de metade do seculo XVI, epocha 
das n0888S principaes glorias maritimQs. foi tambem o periodo mais 
brilhante para as letras portuguezas. Na astronomia e na geogra
phia fomos então, !'Cnão superiores, pelo menoseguaes As nações 
mais adeantadas nestes dois ramos dos conhecimentos scientificos. 
,Os antepassados dos actuaes portuguezes, diz o geographo Gu
thrie, possuiram de certo mais verdadeiros conhecimentos astro
nomicos" geographicos e nauticos, do que talvez todas as outras 
nações da Europa, até ao meado do seculo decimo sexto, ê ainda 
por algum tempo depois.» 

A estas palavras insuspeitas de um extrangeiro, que vêm con
firmar o que acima escrevemos, permitta-se-nos que aecrescente
mos as singelas mas eloquentes razõet: do nosso ilIustre Pedro Nunes, 
extrahidas do seu Tractado em chfBTllão da carta de marear, na 
dedicatoria ao infante D. Luiz: «Não ha duvida, que as navegações 
d'este reino, de cem annos a esta parte, silo maiores, mais mara
vilhosas, de mais altas e discretas conjecturas, que as de nenhuma 
outra gente do mundo. Os portuguezes ousáram commetter o grande 
mar Oceano. Entraram por "elle sem nenhum receio. Descobriram 
novas ilhas, novos povos, e, o que mais é, novos céos e novas es
trellas. E perderam-lhe tanto o medo, que nem a grande quen
tura da torrada zona, nem o descompassado frio da extrema parte 
do sul, com que os' antigos escriptores nos ameaçavam, lhes pôde 
estorvar que, perdendo a estrella do norte, e tOfDando-a a cobrar; 
deswbrindo e passando o temeroso Cabo da Boa 'Esperança, o mar 
da Ethiopia, da Arabia e da Persia, poderam chegar á India. Pas
saram o rio Ganges tão nomeado, a grande Taprobanll e as, ilhas 
mais orientaes. Tifl\ram-nos muitas ignorancia8. . . • . . . . . • Ora 
manifesto é que estes descobrimentos de costas, ilhas e terras fir
mes, não se fizeram indo a acettar; mas partiam os nossos ma
reantes mui ensinados e providos de instrumentos e regras de astro-
logia e geometria ......... Levavam cartas mui particulannente 
rumadas, e não já das que os antigos usavam, etc.. : 

Mas pela vicissitude e inconstancia das coisas humanas, a este 
periodo de brilho e esplendor, que chegou a causar inveja ás na
ções mais cultas da Europa, seguiu-se em breve uma epocha de 
decadencia e obscurantismo, que tornou como esquecido o nome 
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de Portugal entre o dos povos ilIustrados. O desastre fatal de Alcacer
quibir, o jugo dos Philippes, guerras prolongadas, sacrificios peno
sos, acarretaram comsigo uma alluvião de males, sendo um dos 
mais funestos o atrnznmento da cultura intellectual, aggrafado ainda 
pelo desmedido rigor e intolerancia da Inquisição, e pela privativa 
influencia das Ordens regular~s no ensino publico. 

IV 

Esta decadencia começou a manifestar-se desde os ultimos tempos 
do reinado de D. João m, e foi prolongada até ao fim do reinado 
de D. João v. Nos escriptos de Aódré de Avellar e de fr. Nico
lau Coelho apparecem ainda alguns raios de luz; reconhece-se 
porém, como faz notar o sr. Stockler, que os seus auctores, em ~ez 
de compulsarem as obras de Galileu, de Kepler e Copernico, e de 
outros mathematicos celebres seus conlemporaneos, ainda se coo
senavam volta'dos para a leitura de Alfargano, de Albategenio e 

_ de outros escriptores arabes, que, supposto dignos de reconheci
mento pelos esforços que haviam feito, em seus tenebrosos dias, por 
despertar as seiencias da lethargia em que jaziam dorme~tes. e em 
que haviam existido por alguns seculos, resuscitaram comtudo e 
geram voga aos delirios da astrologia judiciaria, e de uma physica 
forjada na imaginação, e só propria para perpetuar os erros da mail' 
grosseira ignorancia. • 

Apezar do definhamento a que os estudos mathematicos haviam 
chegado, appareceram comtudo, depois da gloriosa restauraçlo de 
t 640, alguns mathematicos iIIustres, cujos Domes-se tornam dignos 
de memoria. Taes foram o principe D. Theodosio, auctor de um 
com pendi o de Astronomia, a que deu o titulo de Summa altro
nomica; (J primeiro conde da Ponte e marquei de Sande, Fran
cisco de Mello e Torres, auclor de um tractado de Astronomia mo
geroa e de outro de Geometria, do qual só publicou a ultima parte 
com o titulo de Varios fragmentos da minha geographia; e final
mente Leoniz de Pina e Mendonça, que por seus talentos e c0-

nhecimentos scientificos mereceu a honra de ser eleito socio da 
Sociedade- Real de Londres, e foi auctor de um tractndo C08JDo-

• 
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grapbioo, de variOl opusculos sobre a theoria da musica, de treB 
centurias, de problemas e tbeoremas geometrico8, e de outras obras 
todas ineditas. 

A guerra,' a que nOIl levou a restauração da nossa independen
cia, fez com que el-rei D. João IV se empenhasse em propagar ai 
sciencias militares, estabelecendo na sua côrte uma aula de archi
tectura militar, onde se ensinassem, como preliminares da arte de 
fortificação, os principios de geometria e de trigonometria plana, 
indispensaveis aos officiaes de engenbaria. A direcção d' esta eschola, 
entlo limitada a uma aula, Coi confiada a Luiz Serrão Pimentel, 
discipulo do cosmographo-mór do reino, Antonio Mariz Carneiro, 
a quem succedeu no mesmo cargo, que depois se perpetuou por 
muitos annos na sua ·familia. Alem de um tractado de navegação, 
ampliado e aperfeiçoado por seu filho Manuel Pimentel, e seu neto 
Luiz Francisco Pimentel, escreveu Sermo um compendio lobre a 
practica da arithmetica decimal e da trigonometria rectilinea, e um 
tractado de architectura militar, a que deó o titulo de Metl&odo 
leasitano de desenhar as fortificações. 

A Luiz SerrDo Pimentel e aos seus dois filhos Manuel Pimen
tel e Francisco Pimentel, que sustentaram o credito da eschola de 
engenharia, succedeu o engenheiro-mór do reino Manuel de Aze
vedo Fortes, o qual, tendo adquirido em paizes extranhos grande 
80mma de conhecimentos uteis, adeantou entre nós os da archi
tectura militar, e publicou em .728 e 1729. com o titulo do .En. 
,,,,Miro portugue:l, um tractado magistral de fortificação, de ataque 
e defesa de praças, tão completo como os melhores que até ao seu 
tempo se haviam publicado nos paizes mais adeantados. Alem d'esta 
obra publicou em 17·U um' tractado que intitulou Logica racio- ' 
fUIl, g,ometrica e analytica, .onde se encontram os principios de 
philosophia racional, geometria e algebra, que elle julgava nece&
Anos para instrucção dos engenheiros. 

A despeito d' estes exemplos, as mathematicas iam caminhando 
para a ultima decadencia, faltas de incentivo e da protecção do go
verno. Nos mesmos collegios dos Jesuítas achavam-se ellas redu
ziàs a pouco mais do que aos conhecimentos elementares, do que 
dlo prova decisiva as obras do padre Mánuel de Campos e do padre 
Ignacio Monteiro, as melhores que sabiram d'aquel1a companhia 
DO tempo d'el-rei D. João v e pripleiros annQS do reinado do sr. 
D. José I. Entretanto cumpre confessar CfUe, se naqucllas obras 
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if nlo detCObre ainda o espirito de invençilo, já se ob~Ya nell .. 
mais regularidade do que, em todas as que as precederam, e 80 

mesmo tempo uma nova tendancia dada a08 estudos mathematicos, 
que parecia .dirigil.os para a estrada dQ admiravel progres80 que, 
depois de Newton, tinham feito as Dlathematical e as iciencias que 
d'ella& derivam. O impulso da'do pelol grandes geollletral do se
euw XVIlI 8 estai sciencias ia-iC tornando geral e irresiltivel, 8 
devia por fim despertar-DOI do somno lethargico em que jazillDos, 

JQié Joaquim Soares da Barros e Vasconcellos, mandado por 
ekei D. JoJo v • eitudar, por esse tempo, nOI paize8 es:tJa~ei
WI, .e adestrado no obllerva'orio de Clugo!, pelo celebre 811~' 
DOIDO e-geographo De Lisle, no manejo dos instrumeBtos aslrono. 
micos, patenteou um talento e pericia, que em breve encheu de 
admiraQlo os astrooomos mais distinctos: e pela publieaçllo d'uma 
memoria sobre a passagem de Mereurio pelo dilco do sol, awn
tecida em 6 de maio de t 753, mereceu a honra de ser admittido 
a 8Ocio da academia das sciencias e bellas letras de Berlin. Nas 
actas d' esta corporaÇao Icientifica, co'rresporidentes ao anno de 
1765, encontra-se outra memoria sua com o titulo seguinte: NOfr 
~lle. iquatiOftl pour la per{ecti01l tU la tMorie dei w.leUitu di 
Jupiter et pour la per{ection tU. longitudes terre.tru, déterminiu 
par lu obsttrvatioru de cu m~e$ .atellites. Nesta memoria, onde 
&e encontram muitas descobertas novas sobre a diminuiçlo da luz 
dos satelliles de Jupiter, foi a theoria d'estes elevada a um grãu 
de perfeição muito acima d' aquelle em que se achava. Os outrOl 
ramos dai mathematica8 nlo foram extranho8 a este nosso distiocto 
astronOBlO. Em .767 publicou em Pariz uma obra com o titulo. 
de Nou1>iUu eorvidírationl ,ur les annie. climmíriquu: e dep~is 
uma memoria que inlitulou LoJ,odramia da "ida humana, im.. . 
prell8a jã depoii da sua morte, no segundo tomo das Memorias de 
Malhematiea e Physica da Academia Real das Siencias de Lisboa. 

Os primeiros anD09 do reinado do sr. D. José I foram pertllJ'oo 
bad08 oom deNatres e com embaraços politicos, e por i880 durante 
elJei a cultura das tciencias penDaneeeu languida e infructifera. 
r_ados por~m aquelles tempos calamitosos, o primeiro Marquei 
de Ppmb8I, SeblUltião José de Carvalho e Mello, que tinha adqui
rido a plNla confiança do rei como &eu ministro, e que immorta
lizara o seu nomEl e o seu governo sabie e eCODomico com a re
edificaçao de Lisboa, qUllsi completamente convertida em ruinas 
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pelo horroroso terremoto de .766, quiz coroar a sua gloria, er
guendo sobre as ruinas nilo menos deploraveis da instrucção publica 
a reronna completa dos estudos em geral, e em particular a dos 
estudos da Universidade, restituindo-Ihes o antigo brilho, e razendo
nos entrar no gremio das nações mais iIIustradas. 

Pelo alvar6 de t g. de maio de t 759 roi instituido o estabeleci
mento da aula de commercio, no qual se proporcionavam lÍos seus 
practicantes os conhecimentos mathematicos indispensaveis para 
calcular toda a especie de quantidades arithmeticas e algebricas. 

Seguiu-se. a tio proveitosa iostituiçlo do Real Collegio dos 
Nobres, creado pela lei de 7 de março de t 7-6 t, estabelecido elb 
Lisboa em logar de outros e fructuosos collegios que haviam sido 
abolidos. No 1.0 anno, que servia de preparatorio paro o estudo 
da orchitectura e do desenho, ensinava-se arithmetica, geometria e 
trigonometria, e alguns elementos de geographia. No 2.0 algebra, 
geometria analytica, e calculo differencial e integral; e nos ulti
mos quatro mezes mecha nica dos sol idos e dos Duidos. No 3.0 optica, 
principios de astronomia, geographia e nautica. 

Eram ainda' naquelle tempo tilo escassos entre nós os conheci
mentos das sciencias exactas, que o Marquez de Pombal se' vio 
obrigado a recorrer a mestres extraogeiros, que se encarregassem 
d9 ensino das Mathematicas naquelle collegio, lançando mão do 
abbade Joilo Angelo Brunelli, proressor de mathematicas em Bo
lonha, e do sr. Miguel Ciera, litterato e mathematico piemontez,. 
os quaes havia pouco tempo tinham voltado da America meridio
nal, de uma expediçAo para que tinham sido convidados no prio-

,cipio do reinado do sr. D. José, para demarcarem os limites das 
nossa! possessões naquelta parte do mundo. Alem d' estes' roi tam
bem convidado o sr. Miguel Franzini, distincto mathematico ve
neziano, ao qual depois roi confiado o ensino do esperançoso prin
cipe do Brazil, o sr. D. José, primeiro filho ,da sr.- D. Maria I. 
que morreu na Dor dos annos com geral saudade dos porluguezes. 

Por alvar6 de' t õ de julho de t 763 roi approvado o plano dos 
estudos para as aulas estabelecidas nos regimentos de artilheria, 
que rÔra comt:IÍettido ao marechal general, conde de Lippe, e para 
as'quaes rora adoptado o curso de mathematicas de Bélidor. 

Com os estudos d' eslas aulas tornaram-se distinctos muitos, offi
ciaes de artilheria, principalmente na guerra do Roussillon. E da 
utilidade que ellas produziram existem ainda alguns monumentos 
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na bibliotheca publica de Lisboa, e na secretaria d'estado dos ne
gocios da marinha; taes silo o mappa da costa entre as barras de Ta
vira e a foz do Guadiana, e varios mappas das praÇ8s e fortalezas 
do Algarve, tirados e desenhados pelo lente da eschola do regi
mento de Tavira, o brigadeiro de engenheiros José de Sande e Vas
concellos, e seus discipulos. 

v 

Porém entre todos os estabelecimentos Iitterarios, ou fundados 
de novo ou reconstruidos e aperfeiçoados pelos incansaveis desvelos 
do grande ministro do sr. D. José I, outro nlo houve que mais 
honra 6zesse á.8ua memoria, e pelo qual a naçilo portugueza lhe 
deva tributar eternamente a mais viva gratidilo, como foi a Uni
versidade de Coimbra, que elle reformou e ergueu do opprobrio 
a que tinha sido reduzida, dotando-a com os novos Estatutos, apre
sentados pela Juneta de Providencia Litteraria, creada em 1770, e 
con6rmados por carta de roboraçilo de 28 de agosto de 1772. 

Estes Estatutos admiraveis, que têm merecido a aUençloe o 
respeito dos sabios das nações mais cultas, collocaram a Universi
dade ao nivel das melhores do seu tempo; e na sua organizaçlo. 
revelam a cada passo os seus iIIustrados redactores nlo só uma 
vasta e solida instrucçlo nas sciencias cujo ensino regularam, mas, 
sobre tudo, um conhecimento prorundo da nátureza humana, e dos 
methodos mais pr06cuos para dirigir a mocidade na8 arduas mas 
gloriosas sendas da sabedoria humana. Inspirada pelo espirito do 
verdadeiro progresso, do progresso sensato, que nlo edi6ca hoje 
para derribar ámanhl, aquella obra immortal tem em si mesma o 
principio de sua perpetuidade-quando nella se recommenda que 
todo e qualquer descobrimento scienti6co seja logo inserido no texto 
das lições; q~ando se prohibe que para estas se adopte, como fixo, 
qualquer auctor nacional ou extrangeiro, e se determina muito ex
pressamente que se escolha sempre o que ror apparecendo melhor; 
quando finalmente se manda crear, como em commissAo perma
nente, a Congregação das Sciencias Naturaes, encarregada de velar 
e de trabalhar continuamente no successivo aperfeiçoamento d'esta8 
sciencias. 

}f.lTIIBM'. 2 
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Por estes Estatutos foram transfO'l'IMdas radicalraento as Fa .. 
cqldades de TheolO'gia, Leis, Conones e Medicina, e Coram eread118 
de oovo as de Mathematica e Philosophia Natural. AIlnex08 às duas 
novas Faculdades, Coram estabelecidos um Obsenatorio AstroDCJ-o 
mico, um Museu de Historia Natural, um Gabinete de Physica, 
um Laboratorio Chimico e um Jardim Botanico. 

Para fazer impressão no animo dos povos, dando-Ihes a conhe
cer a importancia que o grande ministro d'el-rei o sr. D. José 
ligava à creação das novas providencias, veiu elle em pessoa a Coim
bra para esse fim, Entrando nesta cidade no dia 22 de setembro 
de t 772, Cez ler na tarde do dia 28, com a maior solemnidade e 
apparato, na sala grande da Universidade, a carta regia, dirigida 
à Universidade em data de t 3 de agosto do mesmo anno, em que 
El-rei lhe dava, para o fim de a refonoar, todos os poderes e pri
vilegios concedidos aos vice-reis, e ainda aquelles que para si re
servava. No di~ 29 do mesmO' mez de setembrO' foram publicados 
com a maior solemnidade os novos Estatutos; DO dia immediato 
preStaram os novos lentes o competente juramento no paço em 
presença do Marquez. 

lia cem anoos que Coi consummada por este modO' tão memo
ravel Reforma; e a Universidade de Coimbra, que Coi por ella com
pletamente regenerada, ainda hoje se rege por aquelles bem peR
sados Estatutos, apenas modificados, em conCormidade com o espirito 
que os dictou, pelos progressos e necessidades dos ultimos tempos. 

A Universidade de Coimbra em t 872, conscia de que deve 
tado quanto. é e quanto vale à Reforma decretada no reinado do 
sr. D. José I, e firmada sobre solidas e seguras bases em 1'l7i 
pela decisAo e energia do grande Marquez de Pombal, quiz dar 
um documento de illustratão e grande moralidade, nestes tempos 
em q~e exaggeradamente se proclama que só ,campêam o egoiSIBO' 
e 08. interesses puramente materiaes, commemorando e festejaodO' 
o ceoteoorio d'aqueUa Reforma, e pagando assim uma divida de 
gratidAo ao Rei reCormador, e ao iIIustrado Ministro, por cuja in
iciativa e subsequente execuçAo a Universidade foi elevada ao nivel 
das mais celebres da Europa. 

Não satisfeita de mandar cunhar em .bronze uma medalba com
IBeIIlorativa de um facto que tanto a tem engrandecido e iDus
trado, quiz mais que 8S Faculdades apresentassem, cada uma de 
per si, uma memoria sobre a influencia que a Reforma de t 77! 
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exerceu no desenvolvimento das respectivas sciencÍas, com a his
toria dos' progressos que ellas têm tido entre nós durante estes cem 
annos decorridos • 

. Tendo eu sido' convidado, por decisilo unanime da Faculdade de 
Mathematica, á qual muito me honro de pertencer, para me en
carregar de escrever a Memoria que lhe era relativa, procurei 
eximir-me de tão ardua tarefa, movido pelo conhecimento sincero 
da debilidade de minhas forços para a desempenhar dignamente, e 
fazendo valer a circumstancia de me achar já ha alguns annos fóra 
do exercicio activo da mesma Faculdade. Nilo valeram porém estas 
razões: e pois que me foi forçoso acceder a tão honroso convite de 
meus illustres coUegas, por alguns dos quaes fui valiosamenteau
xiliado, procurarei de!lempellhar-me da difficil missilo, animado por 
aquelle auxilio~ e confiando que, em attenção aos bons desejos que 
me assistem e aos esforços que empreguei, se relevem as muitas 
faltas que seguramente hão de abundar neste trabalho, para cuja 
imperfeitilo, alem da de6ciencia propria, concorreu a escacez de 
muitas noticias importantes. 

Para dar alguma ordem aos principaes pontos de que tenciono 
occupar-me, dividirei este escripto em tres capitulos. No primeiro 
apresentarei a historia da Faculdade de Mathematica, e dos tra
balhos mais Dotaveis de que ella se occupou, nos cem annos decor
ridos desde a sua creação, para melhorar e aperfeiçoar o ~Dsino 
que lhe foi ·confiado. No segundo darei a historia do Obsel'Vatorio. 
No terceiro tractarei da influencia que a Faculdade de Mathematica 
tem exercido entre nós sobre o progresso d' esta sciencia e das suas 
applicat,ões, durante o mesmo periodo. 

Pareceu-me conveniente addicionar li presente Memoria, como 
trabalho complementar, a bibliographia mathematica portugueza, 
relativa ao centenario de 1772 a 1872, na qual inclui tambem 
obras de auctores brazileiros, em attenção a que muitos d' estes foram 
ou alumnos da Universidade, ou discípulos d'elles. Para este tra
balho soccorri-me em grande parte ao Diccionario bibliographico 
do sr. Innocencio Francisco da Silva, a esse manancial abundante, 
que oft'erece valiosos servit.os a todas as investigações litterarias. 
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Os estudos matbematicOlJ, como fica dido n8 precedente intro
du~, tinham sido proscriptos quasi completameÍlte da Univeni
dade portugueza nos dois seculos anteriores á Reforma de t 772; 
8 apenu havia, pelos uhimos estatutos de 1598, anneI8S !queIJe 
eMabclecimeoto U1B8 cadeira de Euclides, e olltra da theoria dOi 
planetas. 

'Pelot nOV08 Estatutos foi creado e estabelecido um CUI'8O fixo 
e completo de Mathematicas, formando um corpo da Faculdade, 
com a mesma graduação, predicamento, honras e privil~ios da 
eutras Faculdades. A aegunda parte do Livro 3.° d'aquelles Esta
tutos Coi destinada ao curso de Mathematica; e a sua redacçDo, 
Item C8IDO 8 das partes relativas ás outras dU8J Faculdades de scieo .. 
ci8J nlturaes, Medicina e Philosophia, tinha Jlido confiada ao insigne 
.alhematico, o sr. José Monteiro da Rocha. Bastaria só este tra
balho do noMO sabio portuguez pal'a iIIostrar o seu nome, se nlo 
ebu .. daslem muitos outros documentos do &eu grande saber reco
ohecjIJo por naciooaes e extranbos. A excellencia e utilidade das 
Matbematiea. do expostas naquella parte dos Estatuto8 ('.om a 
maior lucidez. Começando por se fazer notar a perfeiçAo indispu
lavei que têm as Mathematicas sobre todos os outros conhecimentos 
oaluraes, taoto na exadidAo luminosa de seus metbodos, como .a sublime e admira,cl especula~lIo de SUIS doutrinas, conclue-se 
que ellas oAo lómenle em rigor, ou propriedade, merecem o nome 
de scieocias, mas tambem silo as que têm accreditado singular .. 
meol.e o ingeoho e a sagacidade do homem. D' ahi se deduz a oe
cellidade indispeDl8vel de flue estas scieoci. tenham oa Uni,e .... 
eidNe um estabelecimeoto adequado ao logar que ooeupem no 



systema geral dos c?nhecimentos humanos, ainda para segurança 
e adeantamento dos outras Faculdades. 

Depois de se mostrar a excellencia de que privativamente gozam 
as Mathematicas, pela sua evidencia e pelo rigor com que procedem 
em suas, demonstrações, faz-se. sentir que estas 9ciencias contêm 
em si mesmas um corpo de doutrinas da maior importancia. Por 
eUas se regulam as epochas e medidas do tempo; as situações geo
graphi08s dos logares; as demarcações e medições do terreno; as 
manobras e derrotas dos pilotos; as operações tacticas de camp~
nha e de marinha; as construcções de architectura naval, civil e 
militar; as machinas, fabricas, artificios'e apparelhos que ajudam 
a Craqueza do homem a executar o que d' outra sorte seria impos
sivel ás sua9 forças; e uma infinidade de outros subsidios, que aju
dam, promovem e aperfeiçoam um grande numero de artes uteis 
e necessarias ao Estado. 

Achava-se o ensino das Mathematicas tão decahido e desprezado 
entre nós naqueUes tempos, que ainda então se conCundia o nome 
de mathematico com o de astro logo; e por isso eram os mathema· 
ticos tidos em menos consideraç!o, nlo só pelo vulgo, mas ainda 
pela aristocracia litteraria de entRo, que os desprezava como de 
alegoria imerior. 

Arcando com preconceitos tio absurdos, os novos Estatutos 
equipararam em tudo a Faculdade de Matbematica ás outras da 
Universidade: deram-lhe insignias proprias, e marcaram-lhe o . 
logar na ordem de preoedencia nas reuniões das Faculdades, sem 
que idSO podesse haver-se como sigoal de inCerioridade. E, como se 
010 bastassem todas estas demonstrações de cODsideraçllo, empre
garam.ose todos os meios, de que entlo se podia dispor, para attrahir 
e convidar alwnnos para o estudo das sciencias mathematicas. Aos 
oppositores mathematicos, que nos cinco primeiros aODOS de ser
viço déssem provas de notavel applicaçlo e merecimento, escre
vendo alguma obra mathematica, era concedida a mercê do habito 
de qualquer das ordens militares com a tença costumada, e outras 
mercês sllccessivas, de que se tornassem dignos. Aos fidalgos era 
tido por serviço vivo em camf.anha todo o tempo que cursas!lem 
• Faculdade, servindo-Ihes este tempo para serem providos nos 
postos militares. Os estudantes do curso mathematico da Univer
sidade, que obtivellSem cartas de approvaçlo dos exames requeri-. 
dos, seriam admittidos 8 servir na marinha sem proceder outro 
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algum exame; e na ingenharia sem preceder exame de matbema
tica, mas tio sómente de ataque e defesa de praças. Havendo con
curso aos postos de ingenbaria com os aulistas das escholas milita
res, deveria d'ulls e d' outros fazer-se consulta ao governo sempre 
em egual numero de sujeitos para serem despachados com a mesma 
egualdade. Os officios de architeeto de Lisboa e das mais terras 
do reino, e 08 officios de medidores de concelbo 010 poderiam ser 
providos d'alli em deante em individuos curiosos e meros practi
cos, havendo mathematicos que tivessem cursado a Universidade 
e os quizetl8em semr. . 

Pora . diffundir os conhecililen tos mathematic08, e fazel-os ~ 
tentes lOS diflerentes ouvintes que dos m~mos quizessem tirar 
o conveniente subsidio, foram 08 ouvintes divididos em tres cla&
ses: ordinarios, obrigado. e f:olumarios. Na c1at&e dos ordi
nario. entravam os estudantes que se destinavam a fazer um 
curso completo de mathematica, com o fim de se fonnarem ou 
graduarem. Na classe de obrigado. entravam 08 estudantes que 
deviam estudar alguma parte do curso mathematico como prepa
ratorio para outras faculdades: sendo obrigados os estudantes dos 
cunos theologico e jurídico a frequentar o •. 0 anno; os do cuno 
philosophico a frequentar o •. 0 e 2.0

; e 08 de medicina a fre
quentar o 1.°, 2.- e 3.° anno de Mathemati~. A todos estes es
tudantes obrigados se exigiu menos rigor nos actos finaes, bastando 
para ser approvad08 que mostrassem ter aproveitamento mediocre. 
Finalmente compunha-t16 a classe dos t)oluntario. dotl estudantes, 
que nem se destinavam és outras Faculdades, nem a estudar 81 

mathematicas de profissilo, mas só a instruir-se por curiosidade 
em qualquer dls partes d'esta sciencia: 

Para o eosioo fixo e pennaneote da Faculdade de Mathematica 
foram creadas quatro Cadeiras, correspondentes a cada um dos 
anDOS do curso mathematico, e regidas por outros tantos lentes 
proprielarioll, com dois substitutos, com privilegio de lentes, para 
tupprirem as suas faltas. As matcrias foram distribuidas pela fOnDa 
seguinte: 

1.° ARRO. Cadeira de Geomeb'ia, comprehendendo Elemmlos 
tU .4rilhmetica, Geometria e de Trigonometria Plana, com ap
plicaçJlo 6 Geometria e Stereometria. 

-



i. o AfllNO. Cadeira de Âigtbra. compreb1'8dendo a .ÃlgebrtJ ele.. 
fIItIfIlar. Principio. de cakvlo in~niU.imal. tlir~~ e ;'''''''0, CGII 
appli6loôel 6 Geometria IlUblime e tranecendeo,le.' 

3. o ANlfo. Cadeira de PlaoroMmia, compreheodeado a scienal 
geral do moyimento com a SU8 applicaçJIo a todo. os ntIDOS de 
Pbo~ootia, que oonttituem o corpo d. Scieocias pbysico-talthe. 
matieas. . 

. 4. o ANNo. Cadeira de Astronomia, comprebeadeodo a dteorie 
ao IDOfiaentG dos astros, tanto pbysiea CGmo geometriea, e a pr6-
etica do calculo e obsen&ÇÕes astronomicas . 

. Annesa a estas cadeiras roi creada outra de Desenho e Arebi. 
tectura com um professor subordinado 6 CoagregaçBo de Ma~ 
.. tiea. . 

Para 181't'tn admittidol 6 matricula do f • o anno deviam 01 

'.lumBOS apresentar certidão de terem mais de quiDze anDOS de 
edade, e de haverem sido approvad08 DOS exames de Latim e de 
Pbilosopbia racional. O exame de Grego só era exigido para o 
uno de graduaçlo. ÜII ,oluntarios 010 eram obrigados a exame 
a~m previo. nem a matricula, elcepto quando requeriam para 
tralllÍtar para alguma dlll outras claB8eS. Todos os ouvintes porém 
eram obrigados, antes da matricula do t. o aono, a m08ll'll1'mll-ee 
previameDle expeditos na practica das quatro operações wndamen
tael; e DO 1.° e 2.0 80no eram obrigados a (requentar III aulas 
do ••• e 2.0 anno pbil08ophico, oode se profe8S8va a Historia na. 
torai e a Physica experimental. 

Alem dos exercicios vocaes, practicos e por escripto, el'lUD 08 e;.. 
tudantes obrigados a razer, DO fim de cada anDO lectivo, exame das 
disciplin8J que tivessem cursado, e sem o fazerem nlo podiam ma. 
triatlar.ee De) aano seguinte. Depois da approYlÇlo DO exame do 
, .. anDO tomava-se logo em seguida o gráu lU baclaa,d, e re. 
qlM'!fia-16 80 reitor para fazer o acto de rormatura, ou exame geral 
das Sciencias matbematlcas. Obtida a approvaçJIo oeste eXIIIIfl t0-
mava-se o gráu de bacharel formado, com o qual ficava o alumno 
babilitad6 pare eosinar Metbemati~1 publica oe partic.uJarmeote, 
~ ~lquer parte do reino ou seus dominios. 

OIJ bacbareis ronoadoi, que I'retendiam ~uir p. Idos 
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.grandeM, enIO obrigados a Crequentar mais um anDO, torD8ndo a 

.euyiras tiOôes do 3.° e 4. 0 8000 do CUflO mathematico. No fim 
podiam requerer para serem admittidos ao acto de repeti~lo. que 
eon&ietia na def'esa de theses escolhidas pejo repetente. Neste acto 
de osteutaçl~ publica, e destinado a torDar patente, por uma po-
lemica ecienti6ca, o merito do deCoodeote, iotenderam ()8 iJlusb'e8 
Iledactores dos Estatutos que o candidato, para maior de8Úogo 
oal discU88ÕeI, deveria entrar oeJJas completamente desafrootado; 
~ por isso milito aeeriadameote determinaram que neste aeto de 
defesa de theses nlo houveHe votaçlo fioal. 

. Depois do acto de re~Bo 'seguia..se o exallle fllÍ"ado, no qual 
a Faculdade, sem apparato e como em familia, exploraTa .a ca.
pacidade do candidato, e o habilita,a com a sua appmvae&o para 
~ gr6u de doutor, cooCerindo-lhe previamente o grãu de Jicen.
ceado. No systema da organização dos Estatutos o exame privado 
tillha uma expliCl'JlO raeioaal; porém nOI uJtim08 tempos, tomado 
.. Mto publico, e tendo-ee sujeitado o acto de repetiçlo a uma 
JPteçlo fintl, do sabemos que 8ignific~0 tenha aquelle esame. 

VictM Cousin, na sua obra De l'Inltrmlion publique en HoJ. 
kiw, publicada em .838, lamentava que em F.,.,., onde ba 
amito se tinham estabelecido premios para os coUegios de IDstnJ... 
eclo .ecundaria, 010 08 houveMe para 8S Faculdades. ct, diz elie., 
"'8 ioconsequeneia que te Dlo pode expliear.» OH .. biOl, a que. 
foi cOlÚiada a organizaçBo dos Estatutos da Urmersidade porto. 
pu em 1772, e que tio cuidadosol tinham sido em sujeitar 08 -

IlIQIDDOS a eontinool exercicios oraes, praeticol e por escripto, e 
por fim 101 exames finael, para que Issim tirall8elll o muimo pro. 
feito de seus eatudos, o qual, como em todas as outras empresas, 
alo se obtem sem trabalho e a~idua diligencia, intenderam que 
Je devia ao mesmo tempo fallar ao coraçilo da mocidade, e, Ce. 
l8Ddo vibrar nelle 8S emoQÕe8 da verdadeira gloria, inspirar-lhe. 
desde os primeiros annos o unico orgulho nobre":"'o de se distin.
guirem DO cumprimento de suas obrigaÇÔ8' e no aJDOr das scien
clae. Para esse 6m Coram ueados dezoito partidos para serem m.. 
&ribuidos, com a maior 9OIemnidade, em premio do seu merecimento 
•• s alumn08 mais distiacto!l da Faculdade de Mathematiea. 

Como remate d'esta parte dos Estatutos foi creada a c.oagre. 
~ de Mathematica, tendo por preaideate o reitor e por dep ... 
&ed0l todos 01 le_ cta Faculdade, tanto 01 jabile~os oopao .. 

1 
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effectivos e 08 substitutos. O principal objecto d'esta Congrega~Jlo 
resume-se em zelar a fiel observancia e execuçilo dos Estatutos, 
e em evitar todos e quaesquer abusos' e relaxações, que na praxe 
d'elles se pretendam insinuar. Em particular se lhe recommenda 
que faça transfundir nas lições, reduzidos á fórma elementar, os 
descobrimentos que se forem fazendo nas sciencias mathematic8s; 
e que os compendios adoptados para as aulas sejam os mais pro
prios para se conseguir o maior aproveitamento dos estudantes. 

Para concluir o que nos pareceu conveniente dizer aqui, em re
sumo, sobre a organizaçRo dada á nova Faculdade de Mathematica 
oos Estatutos de 1772, só accrescentaremos que, "a par das pro
videncias que se julgaram necessarias para o aproveitamento e a~ 
plicaçRo dos alumnos, se encontram nelles perfeitamente de8Ínvol
vid08 em todas as suas partes os diferentes cursos d'esta Facul
dade. 

O sr. José Silvestre Ribeiro, na sua muito interessante e pro
veitosa obra: Hiltoria dos Estabelecimentos Sc;enli~os, Littera
rios e Artislicos ck Portugal, que principiou a publicar em t 87 t • 
aprecia devidamente os Estatutos de t 772, e tece-Ihes um elogio 
eabal e 00 mesmo tempo conciso, dizendo: .« •••• aquelles Estatutos 
810, nlo só um admiravel trabalho litterario e scientifico, mas tam
bem uma bella obra de moral, e um cxcellente expositor de dieta
mes da mais apurada justiça.» Faz porém notar que nelles f01'8m 
ordenadas as doutrinas com tal miudeza, e expostas com tal indi
viduação, que por vezes tiveram a feição de compendio. E nesse 
particular d6 razRo ao iIIustre academico Jollo Pedro Ribeiro, 
quando diz: eSou obrigado a reconhecer, como luxuario e exo",", 
bitante do seu objecto, a especifica declaração das doutrinas que 
se deveriam ensinar em cada uma das 8ulas, subministrando até 
80S professores definições triviaes, qual a da Egreja, divisões, etc., 
transformando um regulamento de estudos em um tractado seien-
tmco.» . 

Salvo o respeito devido ás opiniões de tio erudito!! escriptores, 
eeja-nos permittido contestar os seus reparos em relaçRo 6 Facul
dade de Mathematica. Concedendo que elIes poderiam hoje ser bem 
cabidos em parte, porece-nos todavia que do menos justos, se 
01 olhenoos em relação aos tempos e 6s circumstancias em que 
08 Estatutos foram redigidos. A Mathematica entlo era uma seiea
cia 010 só quasi desconhecida entre nós, mas desprezada como 



iuutil; e os method08 de ensino que vogavam, enm os mais de
pravados e absurdos. Tornava-Se pois forçoso, para elevar e pro
pagar os est~dos mathematicos, fazer conhecidas as suas dift'e
rentes putes, systematisal-as, unifonDar o seu ensino, e descer 
Ilquellas miudezas, as quaes, se actualmente podem ehamar-se lu
xu8rÍas, eram, naqu.ella epocha de reconstrueçAo, como o fio de 
Ariadoa, que devia guiar os operarios do ensino no. labyriotb08 
do novo edificio scientifico. . 

Os novos Estatutos da Universidade ficaram incompletos por 
lhes (altar a parte economica, administrativa e disciplinar, apezar 
de ter sido promettida na carta regia de 6 de dezembro de 1779. 
Pela portaria de • 2 de setembro de 1837 foi posteriormente en
carregada ao Conselho de Decanos a formação d' essa parle; p0-
rém, como nAo fosse levada a etreito por embaraços que sobre
vieram, foi decidido pelo Claustro da Universidade, reunido em 23 
de dezembro de 1859, que, par. dar cumprimento 6. portaria do 
governo de 2 t do mesmo mez, se nomeasse para aqu.elle impor
laDte serviço uma commisslo de cinco membros, um de cada 
Faculdade. Foi etrectivamente nomeada a commisslo, a qual 010 
apresentou o resultado dos seus trabalhos. 

Tambem foram omissos os Estatutos de 1772 sobre o provi
mento das cadeiras. A promoção 80 magisterio é uma das mate
rias da maior importancia, que muitas vezes tem occupado a at
tenção dos governos, e que tem sido discutida em cOrtes, nos 
Claustros da Universidade, e em diversaa commissões. Para a re
solver oft'erecem-se dois systemas: o dos concursos, e o da opposi
ção. Na Universidade antiga eram os provimentos feitos por con
curso; o decreto. de 1 de dezembro do f 80' estabeleceu a op
posiçlo; o de 6 de dezembro de f 836 restabeleceu os concursos; 
e pelo decreto de 18'4 voltou-se de novo Il opposição. No regu
lamento para a habilitação do magisterio de instrucção superior 
de 27 de setembro de 1854, decretado para dar execuçllo 6. carta 
de lei de f 9 de agosto de 1853, fez-se uma transacção entre 01 

. dois s}stemas; mas, passados poucos annos, appareceu o decreto 
de 21 de abril de t 868 para remediar os inconvenientes que a 
e.1periencia tinha mostrado, que resultavam de algumas provisões 
d' aquelle regulamento. 

No decreto de 22 de agosto de 1866 foi de novo regulado o 
concurso a logares do magisterio superior, dependentes do minis-
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terio do mo, ordeaaodo-se no § t do arte 3, que, PI'" ~Ift't 
8- faltas ou ao impedimento legal de algum dos vogaes do· jury, 
sejam, designados tres supplentes d' entre os )entes jubiladoe da 
propria Faculdade, Esehola ou Academia. 

A9BHn 08 lentes jubilados, que, pel08 antigo! e nOV08 EstatutotJf 

eram considerados como etfectivos para aseistir ás COIlgregaçl)e8. 
ooncuno8 e mais actos academicos, e dar nelles o seu voto, fif,a. 
ram reduzidos A classe de supplentes, e considerados ainda abM~o 
dos saestitatos, que assistem e votam em todos os actos, quando 
lllJUeUes só podem votar no caso de funccionarem como rntPfle .... 
tea,. segundo se declara DO § 3 do citado artigo. 

Talvez que alguns lentes jubilados lucrem com esta desconllÍ-
duaçlo, '1116 os exempta de serviço e resp068abilidade; IHI pe~ 
hMrer outros, cp1e, levadas de brio, por ventura demasiado, quei
mm an~8 sujeitar-se a qualquer castigo, do que descer da cate:-
goria que lhes foi dada por lei, pera funccionar noutra que lhes é 
dada por um decreto regulamentar: e com taes duvidas de eetCo
Dilo lucra o ensino publico nem a boa harmonia dos professOftll. 

II 

Para CO'Istituir Ir Faculdade de Malhematica olo (oi' preei80 fe-
IÍlmeote recorrer de novo a mestres extrangeiros, e apella!t se' 

-aproveitaram dois dos que 'le achavam professando DO· CoUegio
dos Nobres. 

Por decreto de t t de setembro de 1:772 foram nomeados' o
sr. FraDzini para reger a cadeira de Algebra, o sr. Jo~ Mon-
teiro da Rocha para a de Seiencias physico-mathematicas, e O· 

sr. Miguel Ciera para as de Astronomia. As portarias do Marquei 
de Pombal de 3 e 7 de outubro de t 772 determinaram' que elles 
recebessem o grãu de doutor, e fossem incorporados Da Faculdade 
de Mathematica. 

Na sexta feira, 9 de outubro, de manhã foi o ~rpo da Uai-· 
versidade em prestito 80S paços da Universidade bustar o Marque!, 
e seodo este precedido pelos lentes nomeados para 8S Faculdades 
de Medicina, MaChematica e Philo80phia, se enraminbaram todOs 
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0Im • respedins imigaiu para a sUa d. lJDiftnitJade, ende 
atpIellel lentes com as fOrmalidades do estylo ret'elJeI'l!la, pela 
ordem de suas Faculdades, o grãu de doutores. 0& ele Mat ..... 
tica foram os tres jã nomeados, os SI'S. FraRzini, José Monteiro da 
Boeha e Ciera. Na se~nda feira, ,2: de outubre, ã tarde, veio o 
MarqueI ã sala assistir á oração que na abertura da Faculdade 
de Malhematica recitou o sr. José Montea-G da "loeha. 

Em relação á economia das aulas, decidia-se que Q. 111'. frarvriai 
OOmeç81118 a ler Arithmetica, Geometria e Trigonometria, theoma. 
e praelica, para depois pasear ã Algebra 00 cuno immedia:t.;- e 
que ~ outros dois professores repartissem entre si as liçilea. de
modo qu.e 08 estudantes melhor podessem aproveitat'~ Mos. esta 
disposÍçlo transitoria só teve .r nos dois primeiros aDII08 le
ctivos, em que foi regi~a n cadeira de Geemetria n. L° aano pelo 
sr. Franzini, c no 2.° pelo sr. Ciera; tomando n09 nIMs seguin
~8 oonta das suas respectivas cadeÜ'81 08 lentes para eU. nOo
meados. D' esta maneira ficou o sr. Ciera proprietario de AstJw. 
nomio, de que se lhe havia passado carta regia em '3 de outu.b1'8 
de .772; o sr. losé Mónteiro, da cadeira de Sciencias pbJlÍco- . 
mathematicas por carta regia de 16 de outubro. O sr. Fl'anzini 
permaoeceu Wl cadeira de Algebra por carta regia de 19 de 011.

tuhro do mesOlO 0000. E para a cadeira, ainda não pNVido, de 
Geometria foi chamado o sr. José Anastacio da Cunha., de <pie 98 

Ibe pal!80U pro,isAo em õ. de outubro de 1773, e por uma portaria 
assignada pelo MarqueI Visitador se Üle mandou conferir egual .. 
1Dt'lMe o grãu de doutor, e foi mandado incorporar. na Faculdade. 

III 

Todo o peito verdadeiramente portuguez sente um orgulho 
bem desculp8Yel ao coDSiderar que, jUllctamente com 08 dois ha
beis professores estrangeiros, mereceram ser escolhidos, para OOIB' 

elles creorem a Faculdade de Mathematica, dois nossos iIIustres: 
mathematicos, procedentes de escholas diversas, mas ambas por-
togue.88; os quoes, peJos grandes talentos que patentearam, e 
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pelos progressos que fizeram nas Mathematicas, se mostraram em 
breve , superiores aos seus collegas, e grangearam com justo titulo 
o nome de Geometras. 

Nasceu o Sr. JOsB MOlmllBO DA RoclU em CaÍlavezes, villa 
situada nas margens do Tamega, proxima de Amarante, a 25 de 
junho de 1734. Dizem uns que, tendo sido levado ainda menino 
para o Drazil, fizera 01 seus estudos no Collegio dos Jesuítas da 
Babia; e que, depois da extincçilo d' esta Ordem, alli permanecera 
encarregado da educação dos filhos do gOl'emador da Província. 
Pretendem outros que entrara em Portugal na Companhia de 
Jesus, e que &ó depois da extiocçlo d' ella pa88ára para a 'Babia, 
d'onde voltou no fim de alguns annos para o reino, e veiu residir 
em Coimbra na rua de S. Pedro. 

Por inte"enção do bispo eleito de Coimbra, o sr. D. Francisco I 

de Lemos, teve o Marquez de Pombal noticia do raro mereci
mento do sr. José Monteiro, e, tendo-o chamado a Lisboa, eo
carregou-o da organizaçilo dos novos Estatutos da Universidade 
na parte das Sciencias natunes: e corre por tradiçAo que, em 
prova ,do apreço em que o tinha, lhe dera uma medalha de ouro 
e um aonel de brilhantes. Já acima dissemos como fôn nomeado 
lente de Seiencias mathematicas, doutorado pelo Marquez de Pom
bal, e incorporado na Faculdade de Mathematica. Por decreto 
de " de junho de 1783 Coi nomeado lente de Astronomia, e 
depois jubilado nella por carta regia de 4 de abril de t 795, e 
por outra carta regia de t IS do mesmo mel foi nomeado, como 
decano e lente de prima, director perpetuo da Faculdade e do 
Observatorio. Por carta regia de 2 de junho de 1801 foi agra
ciado com a commenda de Portalegre da Ordem de Christo, tendo 
já obtido precedentemente a cadeira de conego magistral de Lei
ria. Começou a exercer o cargo de vice-reitor da Universidade 
em outubro de t 783, por nomeaçilo do Principal Castro, então 
reitor da Universidade, e serviu esse cargo até 23 de maio de 
180., em que foi chamado á côrte para mestre de SUIJ alteza o 
Principe D. Pedro e mais infantes, cargo que desempoohou até á 
sabida da familia real para o Drazil. Por carta regia de t 8 de 
agosto de 1804 foram-lhe concedidas todas as holll'u e preemi
nencias de vice-reitor. Tendo comprado uma quinta no sitio de 
S,' José de Riba-Mar, proximo a Lisboa, ahi passou os seus ul-
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timos annos, raUecendo em ti de dezembro de t819, depois de 
ter completado oitenta e cinco annos de edade. 

Dos seus principaes trabalhos como astronomo daremos ~onta 
no capitwo que reservamos para tradar particularmente do Oh
servatorio astronomico. Para uso das aulas da Universidade tra
duziu e preparou os Elemento. de Arithwtica de Bezout, impres-
808 peJa primeira vez em 1773, nos quaes, alem d' outros addita
mentos, inseriu um methodo especial para a extracçlo da raiz 
cubica, o qual é conhecido pelo Methodo de Monteiro. Traduziu 
mais os Elemento. de 1Ngcmometria plana do mesmo Bezout, 
impressos pela primeira vez em 1774, aos quaes addicionou uma 
numerosa collecçAo de formulas trigonometricas; o Tractado dt 
M,chanica de Maria. e o Tractado de Hydrodynamica de Bo.sül. 

A sua famã de mathematico insigne passou muito alem dos li
mites da patria, e o seu nome é ainda hoje conhecido e mencio
nado com respeito na Europa. Fazem d' eIle honrosa menção, 
entre outros, o M9nileur Univer.el de ParÍl, de 28 nivõse, anno 
t 2 da republica franceza (.9 de janeiro de t 803); o Magasin 
Encyclopldique, 00 1.0 volume de 1806, pago 247, e no 2.° vo
lume pago 83; o Almanach do Barão de Zach, de maio de t 806, 
pago 445 a 4.51); e a Astronomia de Lalanele, pago 8 t t, art. t t. 

Como socio e director de classe da Academia Real das Scien
cias de Lisboa publicou as seguintes memorias: Solução do pro
bltma tis /{epler sobre a medição das pipas e toneÍl, no tomo •. 0 

das Memorias d'esta Academia; Additamento á regra ele Fontaine 
para resolver por approzimação 01 problemas qtie se redu.lem ~ás 
qtUJàraturas. no mesmo tomo; Determinação das orbitas do. Co
fllltas, no tomo 3.0 

O sr. JoSÉ Aus'uCIO DA CUNRA nasceu em Lisboa em 1744. 
Foram seus paes Lourenço da Cunha e D. Jacintha Ignez. O pae, 
na opinilo de Ciryllo Volkmar Machado, era naqueIJe tempo o 
melhor dos pintores portuguezes no genero de architectura e per
spectiva. Sua mie foi.criada desde menina em casa do thesoureiro
mór do reino Manuel de Sande Vasconcellos, onde mereceu sem .. 
pre por sua indole e excellentes costumes mui particular estima
ç10. O Sr. José Anastacio mostrou desde os pri.meiros annos 
talentos nlo ordinarios, e sobre tudo grande racilidade de compre-
1teD810. Tendo' a88entado praça no regimento de artilheria do 

8 
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Porto, por oeeasilq d. guerra que tivemos em t'1'2 oom a tIiI
panha auxiliada pela França, fez logo tilo rapidol ~ nOê 
estudos de mathematica, artilheria e fortificação, que em breve 
subiu aos postos de primeiro e segundo tenente de bombeiros. 

A publicação de uma Memoria sobre ballistica, em que o sr. José 
Anast8cio reprovava e convencia de falsas algumas doutrinal de 
Bélidor e Dulac, motivaram-lhe um pequeno dissabor com o ma
rechal general Conde de Lippe: o qual, bavendo reeommendado 
aquelles auctores para servirem de guia nesta parte 8011 officiaes 
portuguez88 de artilheria, e vindo a conhecer pela Memoria do 
sr. José Anastacio que este havia lido e consultado outros, a des
peito da sua prohibiçlo expressa, o mandou prender por algunl 
dias: reconnecendo porém a severidade com que havia traetado 
tlo benemerito official, o deixou recommendado ao brigadeiro 
Ferrier, commandante do regimento, apontando-lh'o como digno 
de aecesso na primeira promoção. 

Informado o Marquez de Pombal,' entlo Conde de Oeiras, por 
este acontecimento, do distincto merecimento do sr. José Anasta
cio, COllleçou a tel-o em grande conflt; e por occasilo da refonna 
da Uoiversidade lembrou-se d' elle para o empregar como lente 
de Mathematica, e eft'ectivamente o nomeou, como já acima dis
semos, por provislo de I) de outubro de 1773, lente de Geome
tria, ordenando nella que désse-Iogo principio á~ suas respectivas 
lições, posto que ainda nlo se achasse incorporado na Faculdade 
de Mathematica. 

Em carta .. com a mesma data de 6 de outubro, dava o Marquei 
ao sr. D. Francisco de Lemos a seguinte ioformaçJIo a respeito do 
nomeado: «O dito militar é tlo eminente na Sciencia Mathemati
ca, que, tendo-o eu destinado para ir á AlIemanha aperfeiçoar-se 
com o Marechal general, que me tinha pedido dois 6U tres moços 
portuguezes para os tornar completos, me requereu o Tenente Ge
neral Francisco Mancan que o não mandasse, porqwe ene sabia 
mais que a maior parte dos Marechaes de França, de Inglaterra e 
de AlIemanha; e que é um d' aquelles homeos raros que nas na
ções cultas costumam apparecer. Sobre estes e outros egualmente 
authenticos testimunhos Coi provido na primeira cadeira do Curso 
Mathematico, attendendo a que nella 010 podem os proesores 
das cadeiras maiores ensinar este anno tendo-a regido no prece
dente. A Calta de grãu nlo lhe deve servir de impedimento, porque~ 



al818 de me lembrar 'Jlle moo. tio, o sr. Paulo de-Can'alho, foi no
meado lente at1te8 de ser'doutor, se pode o dito professor doutorar 
da mesma maneira que se doutoraram os outros professores depois 
de nomeados Jentes. D 

No mesmo dia, e talvez á mesma bora, em que o sr. D. Fran
cisco de Lemos mandava r~star estes dois documentos honrosis
simos para o sr. José ~88tacio, continuava o Marquéz a tecer-lhe 
os maiores elogios. Em officio do Marquez, dirigido ao Prelado da 
Uni,ersidáde, datado de Oeiras em t 5 de outubro de 1773, se 
lêem com etreito estas expressivas pbrases: «Tenho por certo, que 
o Professor de Geometria ha de fazer wna boa parte do ornamento 
litterario d"essa Universidade, e que com o genio suave que se lhe 
conhece, conduzirá os. seus discípulos a aprenderem com gosto e 
diligencia \Una disciplina, tio proveitosa como esta para tedas as 
Faculdades positivas.» 

Poucos anoos exerceu o sr. José Anastacio este emprego, por 
quanto, no, principio do reinado da sr.- D. Maria I, sendo denun
ciado ao tribunal da inquisiçlo por causa de suas opiniões religio
sas, foi preso no LO de julho de 1778 e penitenciado depois por 
aquelle tribuDal por sentença de t 5 de setembró, confirmada pela 

, mesa do conselho geral de 6 de outubro do mesm6 anno. Depois 
de ter estado recluso alguns mezes na casa de N 0888 Senhora das 
Necessidades, onde fez admirar os seus talentos, erudiçAo e mo
destia, foi posto em liberdade, porém não restituido ao seu posto, 

. nem ao seu logar na Universidade, que assim perdeu um dos seus 
mais babeis professores. O intendente geral de policia da côrte e 
rein9, Diogo Ignacio de Pina Manique, desejoso de dar emprego 
aos talentos do sr. José Anastacio, e de remediar de 1I1gum modo 
II sua desgraça, conseguiu do governo de enUlo que elle fosse elJloo 
pregado como professor na Real Casa Pia do Castello de S. Jorge, 
denominada de S. Lucas, instituida para educaçAo dos orphlos e 
meninos pobres. 

Este acto de generosidade do intendente MaDique tomari a sua 
memoria respeitada por todos os amigos das letras patrias. Para isso 
accrescem lambem os semços importantíssimos que aquelle dilJ
tineto magistrado prestou 6s mesmas letras com a creaçAo ena 
Lisboa d'aquella Casa Pia, seminario d'oBde suiram muitos varões 
insignes, e que teve por dependentes 6Rl Coimbra O Coll~o de 
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S. Joio de Deus-e o das Sciencias Naturae8, doode tJe formaram 
e doutoraram muitos alumnos distinctos da nossa Universidade. 

Para instrucção dos discipulos da Real Casa Pia publicou o sr. 
José Anastacio os seus Principios Mathematico., obra admiravel. 
que, em pequeno volume, comprehende grlQlde somma de doutri
nas com disposição inteiramente nova, e onde se Dotam muitas 
idéas originaes. Este livro, impresso em Lisboa em t 790, tinha 
sido composto e meditado pelo seu auctor DO decursõ dos doze anDOS 
anteriores á sua desgraça, isto é, de t 766 até t 778, e d' elles de 
certo fazia parte o Compendio dos elementos de Geometria, por 
um methodo mais (acil para os estudantes aprenderem, que em 20 
de abril de .771) Foi proposto á Congreg~o de Mathematica pelo 
iIIustre professor, e que ella mandou examinar petos outros vogaes. 
Os Principios MathematicOl foram vertidos e publicados em francez 
por Joio Manuel de Abreu, discipulo e companheiro de infortunio 
do sr. José Anastacio, e a sua publicação causou grande senaação 
em Pariz, e deu logar a um juizo critico de um distincto malhe
matico inglez, mr. Playrair, que se occupou da revisão e censura 
d' elle num artigo publicado no jornal Edinburgh R~, de no
vembro de 18 t 2, e que se encontra vertido em portuguez DO vo
lume 5.° do Int)Utigador portugUtz em Inglatm'a. de fevereiro 
de .813. Começa aquelle artigo pelas seguintes palavras: uEsta 
é a primeira obra seientifica de Portugal que DOS tem chegado á 
mão; e DÓS estimamos achai-a tal, que nao faria descredito aos 
paizes mais Famosos pelos seus conhecimento~ philosophicos.» Te
cendo depois bem merecidos elogios aos Principio. MatltmaaticOl. 
que julga um milagre de concisão no estylo, faz-lhe algumas cri
ticas e reparos, e, pretendendo comparal-os com o Tractado "'
mentar de la Caille, conclue o jOrBalista ioglez com estas pala
vras: uO auctor !rancez nilo apresenta tanta originalidade de fMoo 

tlaodo como o mathematieo portuguez. e 8 este respeito a obra 
d'este é talvez mais util. Em clareza aquelle excede muito a este .• 
As criticas e reparos de mr. Playfair, e sobre tudo o parallelo que 
tentou estabelecer entre os Principio. MathematicOl e o compendio 
de La Caille, não agradou aos discipulos do n0880 insigne malhe
~atico, Joilo Manuel de Abreu e Anastacio Joaquim Rodrigues, 
os quaes fizeram inserir em um dos numeros do Moniteur, de t 8 t f t 
e nos n.ca 26, 30, 31 e 32 do lnt>elligador pormgua 8S respoll-
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tas, em que habilmente comutaram os repa!os e censuras Ceitas II 
obra do seu mestre e amigo. Não teve o sr. José Anastacio a sa
tisCaçAo de ver concluida a impressão do seu compendio, pois, quando 
estava proximo a sabir do prelo, veiu a morte roubar tão distincto 
e sabio professor 6s sciencias e aos amigos. FalIeceu em Lisboa 
no primeiro de janeiro de f 787, com todos os sacramentos, e foi 
sepultado na capella do Senhor Jesus da Boa Sorte, freguezia de 
S. Pedró de Alcantara. 

Alem dos Principio. mallalmatico. existem duas obras posthu
mas do sr. José Anastacio publicadas pela imprensa - Ensaio • 
• obre o. principio. de mechanica, dada á luz por D. Domingos 
Antonio de Sousa Coutinho, possuidor do manuscripto authogra
pho, Londres, t 807 - Carta phynco-mathematica sobre a theoria 
da polvora em geral, e determinaçAo do melhor comprimento das 
peças em particular, escripta por José Anastacio da Cunha em t 769, 
Porto, Typographia Commercial Portuense, 1838. Foi publicada 
por dois illustres filhos de Faculdade de Mathematica os srs. \José 
ViCtoriDO Damazio e Diogo Kopke. - O Emaio .obre o. princi
pio. de fMcJaanica foi reimpresso no "Volume 4.° do In.tituto, de 
CoilÍlbra; e no volume 6.° do mesmo jornal foram publicadas as 
Nolas ao Emaio, do iUustre sabio portuguez Silvestre Pinheiro 
Ferreira, as quaes primitivamente tinham sido impressas em Amster
dam DO anno de 1808. N'estas notas diz o sr. Silvestre Pinheiro 

·que o sr. José Anutacio escrevera o ERlaio a rogo do seu di .. 
cipulo e admirador, o sr. Manuel Pedro de MelJo. Alem d'estas 
obras ficaram em poder de João Manuel de Abreu outras manu
&Criptas, que nilo chegaram até hoje a ver a luz publica. Alem , 
de malhematico de ingenho transcendente, o sr. José Anastacio 
da Cunha Coi um grande litterato e ameno poeta. 

Temo'~nos talvez alongado de mais Das noticias que nos pare
ceu conveniente lançar aqlÚ sobre os dois iniciadores portuguezes 
da Faculdade de Mathematica; confessamos porém que nos attrahiu 
e prendeu a muita veneraçAb devida a estes dois ingenhos raros, 
que tanto lustre deram ãquelJa faculdade, e que têm para nós ainda 
ft especialissima cODsideraçlo de haverem sido os mestres de alguns 
dos n08808 respeitados mestres, a cuja memoria consagrAmos o de
lido culto de_ reconhecimento e respeitosa affeiçlo. 
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IV 

Voltando ao que nos resta acereséentar lO},re a iDStaMaçao d. 
Faculdade de Mathematica, cumpre-nos dizer fJD8 &Ao sobrem.do 
escaMIS ali memorias que encontrámos em relaolo a08 primeiros 
tempos da Faculdade. As actas regulares das suas coagregações só 
em 1786 começaram a ser lançadas em lino proprio. sendo • 
primeira do dia 2. de maio d'esse anno. Antes d'isto apeo81 esiste 
um caderno de apontamentos com o titulo de Congregll9lu da F.. . 
culdade de MathMnatiro, sendo a primeira de t 7 de maio de t 773. 
e' a ultima de 4 de julho de .780. Nestes apontamentos, muito 
singelos, apenas se tracti da economia dOI actos, e da freqoeocia 
dos voluntari08; e apparecem duas listas de partidos e de premiOlw 
conCeridos em julho de f 782 e no aDDO lectivo de .788 para t 78'. 

Digno de especial mençio só encontramos o apontamento rela
tivo á acta, já por nós citada, de 20 de abril· de 1776, unica em 
que se raz menção do sr. dr. José Anastacio da Cunha, e em que 
elle, como lente de geometria, propoz á congregação um compeu
dio de geometria. 

Nada se diz nas mesmas actas em relação a08 compendiOl ad
optados provisoriamente pela Faculdade; sabemos porém, por tr~ 
dição, que para o 1.° aono foram adoptadós os ElemmtOl de Ari
tlarM,iro e a TrigonomnrÜJ de Bezout, e a GtMMlria de Euclides. 
Para o 9.0 armo os .Elemmlo. d' analy.e matlamaalioa de Bezout, 
traduzidos do fr8DCez e impres..'tOs pela primeira vez em '774. Para 
03.0 anno o Trat4do de Jltc1&anica de Maria, o T,.atado de Hydro
dynamica de Bossut, e a Op'iro de La CaiUe. Para o .... ~ anno 
a Astronomia de Lalaode. 

Nada se encontra tambem escripto nas aet,8s relativamente á 
construeçlo do Obsenatorio ABtrooomico; para o assento do qual 
Coram destinadas, por carta régia do Marquez de Pombal, de 1 t 
de novembro de 1772, IS ruiDas do castollo da cidade de Coim
bra, em cujos amplos terrenos, que se .mam no recinto d'eUe; 
ha\ ia, segundo a citada carta regia, todas AS commodidades para 
se elitabelecer o Ohservatorio, e para se fabricarem todas as casas c 



oOieÀI8I necesnrias para a habitaçlo dos professores de astronomia, 
e 001 8eus adjunctos, e para a guarda dos instrumentos opticos. 
·Na earta do Marquez de Pombal, de 12 de Cevereiro de 1773, ao 
reitor da· Uaiversidade se lhe participa, que brevemente partiria para 
Coimbra; com a planta do Observatorio, o tenente coronel Guilherme 
Elsden, de cuja dextridade se ajudara o reitor tio utilmente, como 
jil lhe bavia mostrado a experiencia do serviço que em Coimbra 
fizera o referido otlicial. 

Sobre as ruinas do antigo castello .de Coimbra começou com 
eleito a levantar-se, em abril d~ 1773, um majestoso Observa
torio; ~as a pouco mais subiu dos respectivos alicerces, tendo parado 
as obrai da sua construcçlo em setembro de 1776. Não sabemos 
ao certo quaes os motivos que infelizmente fizeram com que nlo 
progredisse aquella grandiosa construcçlo; mas consta que um dos 
principaes foi o receio da avultada despesa que exigiria a sua con
cluslo, de que se possuiu o governo, que por morte do sr. D. José I 
IUccedeu· ao do grande .Marquez de Pombal nos principios do rei
Pado da sr.· D. Maria I. No terreiro da Universidade se levantou 
depois, de 1782 até 1789, outro observatorio interino, até que 
por fim se começou a construir, em dezembro de 1790, e se eon
eluiu de todo, em .799, o actual observatorio, mais singelo mas 
de elegante construcçAo, ainda que pela sua Córma nllo offerece 
tio commoda largueza para a eollocaçAo dos instrumentos quanto 
re.ia esperar a sua capacidade. . 

Para concluirmos o que nos resta dizer até ao fim do reinado 
do sr. D. José I, apontaremos ainda algumas das providencias do 
leU ministro relativas il Faculdade de Mathematica. 

Abolidos no Real Collegio dos Nobres, pela carta de lei de tO 
de novembro de t 772, todos os estudos mathematicos, e sendo 
tr8D8f'eridos para a Universidade de Coimbra, officiou o Marque! 
de Pombal il Real Meza Censoria, no 1.0 de dezembro de t 772, 
que ordenasse ao reitor do mesmo collegio a entrega de tudo o 
que I'8llpeitava aOI reCeridos estudos. Os srs. Miguel Antonio Ciera 
e João Antonio Dallabela Coram encarregados de Cazer encaixotar 
com todo o resguardo e conduzir para Coimbra as machinas e in
strumentos de astronomia e physica experimental, que se encon
trassem DOS gabinetes e mais çasas do collegio. 

Pelo alvará de f 6 de detembro do mesmo anno Coi transCerido 
para a Universidade de Coimbra o privilegio exclusivo para a iin-
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pressio dos livros classicos dos estudos mathematiCOl, que havia 
sido concedido ao Collegio dos Nobres; e bem 8B8im dos outros 
livros que houvessem de servir para os estudos mathematicos, e 
pelos quaes 86 devesse professar o ensino na mesma Universidade. 

No intuito de attrabir bons professores para a Faculdade de Ma- -
thematica, foi sollicitada em Roma a bulIa -Scientiarum omnium, 
de 22 de abril de 1774., que erigiu em commendas da ordem de 
Cbristo duas conezias magistraes, secularizadas urna na Sé de Elvas, 
e outra na de Portalegre, para serem providas em dois, lentes se
culares da Faculdade de Mathematica. Por esta bulia foram tam
bem unidas á mesma Faculdade duas cadeiras magistraes na ca
thedral de Leiria, e na de Miranda (transferida depois para Bra
gança), para serem apresentadas em dois proressores ecclesiasticos 
da Faculdade. No aviso regio, de 9 de agosto de 1785, accordou 
a·sr." D. Maria I o seu beneplacito ãquella bulia e mandou que 
se lhe désse execuçllo. . 

Apezar da importancia que nos Estatutos se ligava ã creaçlo 
de cadeira de desenho e architectura, annexa ã Faculdade de Ma
thematica, o seu provimento começou logo desde a Reforma a en
contrar embaraços na falta de professor. Tendo o sr. D. Francisco 
de Lemos proposto para aquelIa cadeira o romano Stopani, foi-lhe 
respondido, por aviso de 15 de dezembro de 1773,. que o indi
cado professor nlo possuia os conhecimentos necesáarios para dar 
lições uteis d'aquellas artes, e que por isso nlo convinha dar-lhes 
principio na Universidade com um mão mestre; e que, nlo havendo 
no paiz nenhum outro que se podesse aproveitar, convinha suspender 
o provimento da cad~ira, em quanto nlo se recolhesse a Lisboa 
um portuguez que em Bolonha estava aprendendo com muito apr~ 
veitamento seu e admiração dos italianos, e que se esperava vol
tasse dentro de anno e meio. É certo porém que este professor 
nllo chegou, e que, tendo falbado outras tentativas para o provi
mento d' esta interessante cadeira, só ha poucos anDOS se conse
guiu levar ã execuçlo a determinaçlo dos Estatutos a este respeito. 
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o quadro primiti~o da Faculdade de Mathematica permaneceu 
o m~8IDo até .777, em-que principiou o governo da sr.- D. Marial. 

No apontamento das congregações, acima mencionado, apparece 
um da congregaçlo de 9 de junho de .779, em' que se declara 
que assistiram a ella 08 unicos dois lentes que entlo havia, 08 SI'8. 

Ciera e José Monteiro. No apontamento de congregaçlo de 4 de 
julho de 1780 figura só com o reitor o unico lente, o sr. José 
Monteiro. A esta Calta de lentes deram logar: a nomeaçlo do sr. 
Franzini para mestre dos principes; a recluslo do sr. losé Anu
tacio nos carteres da inquisiçlo; e finalmente a jubilaçlo do sr. 
Ciera. Com o fim de prover de remedio a estas faltas foi expedida 
a carta regia de li de abril de .780, que mandou substituir as 
cadeiras de matbematica por oppositores benemeritos, e auctorisava 
estes para servirem de examinadores nos respectivos actos, e pre
sidirem naquelles outros que, pelos Estatutos, requeriam presidente, 
no caso de urgencia ou justo impedimento dos lentes respectivos. 

Em 24 de dezembro de 1777 tiveram I~ar os primeiros dou
toramentos que houve na Faculdade de Mathematica na confor
midade dos Estatutos. Foram seis 08 doutorados; e entre elles fi
guram 08 srs. Manuel José Pereira da Silva, Manuel Joaquim Coelho 
da Costa Maia e Viturio Lopes Rocha, que roram depois lentes da 
Faculdade, e que entlo foram nomeados substitutos extraordina
rios para accudir li falta de lentes que acima noUmos. 

Por morte d'el-rei o sr. D. José 1, em 24. de fevereiro de 1777, 
desinvolveu-se contra o Marquez de Pombal u~a forte persegui
çAo, que iria mais 10Dfl:e se nlo fosse a innata clemencia da sr.- D. 
Maria I, e a consideraçlo que produzia em seu animo a grande e 
distincta estima que seu pae fizera sempre do ~Iarquez. Mettido 
em processo e desterrado para a villa de Pombal, ahi Calleceu na 
edade de oitenta e tres annos a 8 de maio de t782 o famoso 
Ministro, a quem a Universidade de Coimbra deve a restauraçlo 
dC?8 seus estudos. O seu cada ver , depois de embalsamadQ, foi con
duzido para a egreja do extincto convento de Sando Antonio da 
dicta viIIa, em f I do mesmo mez, onde se lhe fizeram exequias 
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solcrnnes,- 8 que a!lsistiu o bispo da diocese, o sr, D. Francisco do 
Lemos, e em que foi orador sagrado um dos maiores ornamentos 
da Faculdade de Tbeologia, o dI', fr. Joaquim de Sancta Clara, 
monge benedictino, que d~pois morreu arcebispo de Evora. Sómente 
depois de passados setenta e quatro annos; no 1,° de junho de 
1856, foram os seus ossos transferidos, eom apptratosa IOtemni
dade, de Pombal para a capella da sua família Il& egreja de NOU8 

Senhora das Mercês em Lisboa, por diligencia do seu bisoeto e 
successor, o actual marquez de Pombal. Nas euquias que em 
Pombal te meram por oCC8siio d' esta tnsladaçao foi represeBtadlt 
a Universidade por uma commissio composta do actual conselheiro 
vice.reitor da Universidade, o sr. José Ernesto de Carvalho e Rt'.go, 
do fallecido lente de direito, o sr. barlo de S. Thiago de Lorde'" 
lo, do lente de matbematica Francisco de Castro Freire, e do (aI .. -
lecido secretario ,da universidade Vicente José de Va8C&ncellos e 
Silva. O sermlo das exequias foi encarregado ao actual lente de 
tbeologia, o sr. Antonio Bernardino de Menezel. 

No seu desterro logrou ainda o Marquez de Pombal a saüsfaçao 
de ver que a sua grande obra da reformaçio da Univenidadc 
tinha alicerces tio profundos que nlo podéra ser abalada por uma 
reacçao que intentou erguer..se contra ella, lD8I que felinnente 
010 foi adeante; sendo pelo contrario consen'ldo e muito oonve
nientemente desenvolvido aquelle graodi~ edi6oio, e ~OI 
08 interesses da Univenidade. 

Pelo que tespeita 6 Faculdade tle MatbematicI, • cip de 
especial mençlJo a Carta Regia de ... de junho de '783, DI 

qual, em aUençlJo a08 Iouvayais trabalhos e IICrviços dos Pro~ 
sores da mesma Faculdade, se mandou abolir a Corma irregular oom 
que até 6.queIla data se pagavam os seus ordenados, e se ordenou 
que o Lente de astronomia vencesse 800'000 reis por aono; o de 
pborooomia 700&000 (sendo estas d!J8S cadeiras para sempre re
putadas 8S maiores da Faculdade); o Lente de calculo 500_000 
reis, e o de geometria 4001000. Pela Carta Regia de .784 Foi 
fixado o vencimento dos substitutos em 3501000 réis. 

Por Aviso de 20 de setembro de 1784 foi mandado executnr 
o breve de Clemimte Xl'f Scientiarum omnium, de 25& de abril 
de 1774, j6. mencionado sobre as dual commelidas e conezias an
nexas' á Faculdade de MathematiGa. Na8 primeiras coIQlIlendas 
torlllD proYidOJ os m. Monteiro da Rocha a Franzini. 
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Pari desterrar os prejuizos com que na Universidade Be olha
vam reciproeamente a8 Faculdades, nAo só entre si, mas até na ordem 
das bolll'U, que umas suppunham proprias de si mesmas e incom
mUl1icavem 6s outras, ordenou-se por A,iso regio de 2 de outubro 
de t 786, que, além do logar de Vice-Reitor, que jA se tinha de
cidido que podesse ser exercitado por Lentes de qualquer Facul
dade, podessem tambem ter ingresso na Juncta da Fazenda da 
Univenidade aquelles Lentes em que se reconhecesse talento e 
genio de lldministral-a e gov~mal-a. Por Carta Regia de ... de 
dezembro de 1786 jA foi ordenado que nos dois collegios de S. 
Pedro e S. Paulo houvesse sempre uma collegiatura e becca oc
cupada por um Lente ou Doutor de ScieDcios Naturaes. 

A composiçlo de compendios e de outras obras scientificas que 
acreditassem a Universidade mereceu·o especial cuidado do go
verno d'aquella epocba, que por vez~ insistiu pela execuçAo do que 
determinam os Estatutos a este respeito, ordenando pelo A viso re
gio de t" de outubro de f 786 que na composiçAo dos compendios 
podessem ser empregados os Lentes substitutos; e, pelo Aviso de 
t 7 de março de t 787, que das dissertações inauguraes que deviam 
existir na Livraria da Universidade, se separassem as que se achas
sem mais dignas de se publicar, pondo-as no melbor estado de 
perfeiçAo e polidez, ouvindo a BeUS auctores sobre ellas para 18 

aperfeiçoarem, se assim quizessem, ou encarregando os mestres, 
que presidiram 'queIJes actos, para as verem, additarem ou po
lirem. Das diligencias para a compc>siçlio dos compendi08 infeliz
mente poucos resultados se tiraram entlio na Faculdade de Matbe
matica, reduzindo-se n08 primeiros tempos a alguns additamentos, 
alias importantes, inseridos nas obras de Bezout pelos srs. Moo-

I teiro da Rocba e Faria. Em quanto á publicaçlio das dissertações 
inauguraes foi esta detenoinaçlio desde logo letra morta, até que, 
por decido da Congregaçlo de Mathematica' de 2 de agosto de 
t 887 8e decidiu que fossem todas publicadas pela imprensa. 

A carta regia de 28 de janeiro de t 790 mandou observar 
os chamados artigos dtcidioos, que regularam muitos pontos in
teressantes sôbre a economia das aulas, actos e acções acodemiras 
e que tem a data de ?:1 de janeiro d'oquelle mesmo anno. No ar-, 
tigo t 7 ordeno-se que o Reitor, com as congregações respectivas, 
informe cada anno~ em tempo compt'tente e com 8 mais exoota im
partialidade e t,ircUDI8lleC\li'io, dos estudantes de merecimento ex-
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traordin8rio e relevante, que frequ,ent8m 88 Scic"cias Naturaes, 
aos quaes deve conceder-se o graduarem-se gratuitamente. A esta 
providencia importànte deve a Faculdade de Mathematica o in
gresso no seu 'luadro de muitos professores distinct08, que muito 
a têm acreditado. " ' 

O observatorio astronomico da Universidade, que pela 8ua pri
mitiva organização apenas se podia considerar como uma eschola 
de ensino practico, foi elevado pela Carta Regia de " de dezembro 
de 1799 a um verdadeiro estabelecimento astronomico, com o fim 
de 1M! trabalhar nellc assiduamente nas observações mais apuradas 
e exactas, que podesSem contribuir para verificar e redificar as 
taboas astronomi~s, e para adeantar e promover os conhecimen
tos de geogr~phia e de navegação, cooperando com os trabalhos 
dos observatorios mais acreditados. Para satisfazer conveniente
mente ao referido, organizou-se o quadro dos empregádos do obser
vatorio, composto de um director, que deve ser sempre um lente 
jubilado, com o ordenado de 400~OOO réis; de dois astronomos, 
lendo o primeiro o lente de astronomia, com o ordenado de réis 
200&000, e o ~ndo, o Seu substituto, com 100&000 reis; de 
quatro ajudantes com o ordeoado de 2"0~000 Mis cada um; e 
de um guarda, um practicante do guarda e um porteiro. Pera o 
meridiano do observatorio, e para uso d'elle, se mandou calcular 
uma epbemeride astronomica, a qual egualmente podesse servir 
para o uso da, navegação portugueza. Esta epbemeride nilo seria 
reduzida ou copiada do almanak do observatorio de Greenwich, 
nem d'outro algum, mas calculada immediatamente sobre as taboas 
astronomicas. E para sahir sempre com antecipaçlo convenienk". 
ordenou-se que se começasse logo pela que havia de servir no anno 
de 1804, e depois d' ella I\as das seguintes. Mais se recommeudava 

. no mesmo regulamento que logo que houvesse um ajudante per
feitamente instruido na theoria, e bem desenvolvido na practica 
das observações, se mandasse aos observatorios extrangeiros maIs 
acreditados para tomar conhecimento do modo como nelles se 
practica, da qualidade dos seus instrumentos e de tudo o mais que 
conviesse, segundo as instrucções que lhe deveriam ser dadas por 
escripto. No capitulo seguinte diremos como tem sido cumprido 
este regulamento, e aponctaremos os resultados que d'elle se tira
ram com grande credito da Universidade de Coimbra. 

O campo aberto pela Reforma de j 771 6s scieDci.s matbema-



ticas. grande e exteoso em relação ao diminutissimo espaço a que 
estava limitado naquella epocha, tornou-se em pouco tempo estreito 
e acanhado em frente do progresso que foram tendo aquellas 8cien- , 
cias e 88 suas numerosas applicações. No principio, como jA fize
mos ver, tractou-se principalmente de iniciar nas sciencias mathe
maticas. decahidas entre nós, alguns talentos bem dispostos para 
a sua cultura, e de diffundir quanto Cosse possivel pelas outras Fa
culdades da Universidade o rigor e o methodo d'aquellas sciencias, 
e os seus principios mais elementares e practico8 .. Agora jA se ia, . 

. reconhecendo a necessidade nlo 8Ó de dar maior desenvolvimento 
is theorias mathematicas, mas ao mesmo tempo de tirar mais pro
veito do seu estudo, faJ:endo derivar d' ellas as numerosas e uteis 
applicaÇ<Ôes que derramam 80bre a natureza e sobre as artes. 

Pela carta regia de t de abril de 180t foram êreadas na Fa
culdade de Mathematica as cadeiras de astronomia practica e de 
hydraulica. Na primeira cadeira Coi provido o sr. Antonio José de 
Araujo Saneta BarbaJ:a, passando para a de astronomia theorica o ar. 
lI~a, o CfWlI no desempenho da regencia d'esta cadeira, em que 
explicou à mechanica celeste de Laplace, mostrou a Corça do seu 
talento e a assiduidade do seu e8tudo, que tudo era necessario para 
vencer a ardua tarefa que lhe Cora commettida, sendo certo que 
nem nos compcndios elementarissimos do curso mathematico, nem 
ainda nos ultimamente publicados nos paizell extrangeiro8, se en
contravam enUlo os subsidios necessari08 de analyse e mecha nica 
que di8pozessem para a intelJigencia e interpretação d'aquelle co
digo das leis celestes. formado nlo sómente sobre os trabalhos 
proprios do grande Laplace, mas tambem nos dos iIlostres geome
iras do &eculo XVIII, trabalhos que se achavam dispersos por muitas 
e diversas obras e memorias de differente8 sociedades scientificas. 
Foi na cadeira de astronomia theorica que por muito tempo os 
alomnos de mathematica se aperfeiçoaram nas theorias mais 8ubli-
mes da analY8e. . 

Na cadeira de hydraulica Coi provido o sr. Manuel Pedro de 
Mello; e, para que podesse com mais proficiencia practica dirigir 
o seu ensino, foi aquelle iIIustre professor incumbido pelo governo 
de UIDll viagem scientifica pelo interior de França, pela Hollanda, 
pela Belgica e ltalia, para estudar experimentalmente as doutrinas 
relatiyas a08 trabalhos hydraulicos, pouco conhecidos entre nós. A 
cadeira SÓJDeDte foi definitivamente aberta depois do seu regresso 
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á palria, que só teve logar em .18 t 5, em consequencia das guerra. 
de Napoleão, que tanto agitaram a Europa, e das invasões succes
sivas 'dos seus exerci tos em Portugal nos' annos de t 807, t 809 
e 1810. 
. Pela carta regia de 6 de março de 1806 se ordenou que o 
lente de astronomia theorica tivesse tambem o logar de astronomo 
do observatorio, a«dido ao serviço d' elle, e com o ordenado de 
200&000 réis alem do que lhe competia pela sna cadeira. E dos 
dois lentes de astronomia practica e theorica o mai& antigo seria 
sempre o 1.0 astronomo, e o mais moderno o 2.°, ficando em 3.· 
Iogar o substituto das mesmas cadeiras com o ordenado estabelé
cido no regulamento. 

A insufficiencia dos compendios elementares do t.o e 2.° 8bDO, 

. principalmente depois da creaçlo da cadeira de mechanica celeste, 
cada vez se fazia sentir mais; e percorrendo as actas da Faculdade 
desde o seu principio até 1834- encontram-se por vezes propostas 
tendentes a remediar este mal, mas que infelizmente nlo tiveram 
seguimento. Na coogregaçlo de 17 de fevereiro de 1807 fizerall)-se 
algumas reflexões, tendentes a introduzir para texto das lições 
compendios que melhor poderiam accornmodal'-Se ao estado de 
eonbecimentos a que ultimamente tinha chegado a Mathematica; 
mas esta. reOexões soffreram impugnação, e. este objecto ficou 
adiado. Em coogregaçllo de 24- de outubro de 1821 decidiu-se 
que se consultasse o governo de Sua Magestade, propondo: L° a 
mudança dos compendi()S do 1.0 anno; 2.° a mudança da cadeira 
de hydraulica para o 4.° anno, ·e a de astronomia pratlica para 
o 3.0 E ficou Tese"ada a proposta pa,ra se tirar aos estudan
tes de Mathematica os preparatorios de historia natural e de bo
taliica, sendo substituidos pelo de chimica. Na congregaçllo de 9 
de junho do mesmo anno propoz o sr. Joaquim Maria d'Andrade, 
lente .de astronomia practica, a substituiçilo da astronomia de La 
Caille pelas de Biot ou de Delambre, substituiçilo 'que foi appro
vada, deixando-se ao arbitrio do digno professor a escolha entre 
os dois compendios propostos, sendo por elle preferida a astrono
mia physica de ·BiQl. Na congregaçlo de t4- de maio de 1826 o 
lente do 1.° anno, o sr. Sebastiilo Corvo de Andrade, apresentou 
uma nota manuseripta sobre a propriedade das linbas trigonome
bicas, que pela mesma congregação foi adoptada para o ensino 
d'aquella cadeira. Nessa occasilo tomaram alguns vogaes a fazer 
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Mino, a pedido do lente proprietario, a mudança de compendio, 
mas esta proposta foi adiada. 

Cumpre porém fàzer sentir neste logar que a deficiencia dos 
compendios foi sempre remediada pelo louvavel zelo dos dignos 
pt'ofessor~, que nas suas prelecções tracta'Vam, quanto lh' o per
mittia o quadro do ensino, de apresentar aos seus ouvintes as des
cobertas mais recentes, e os novos methodos d08 grandes geome
tras. tornando-lhes familiares as' melhores obras dos mathematic08 
modernos, taes como as de Euler, d'Alembert, Lagrang~, La
place, Monge, Legcndre, WroDBki, Gauss, Po_o, etc. 

VI 

Os discipolos dos tln. José Monteiro da Rocha e José Anllsta
cio da Cunha vieram augmentar os creditos de tio insignes mes
tres; e a Faculdade de Mathematica gloria-se de ter apresentàdo, 
logo desde o seu principio. uma serie de professores distinctos, os 
quaes desenvolveram todos o maior zelo f:l dedicação no desem
penho do magisterio. tornando-ose ainda muitos d'elles iIIustres 
pelos s~us apreciaveis escriptos. Esperamos se nos releve que, 
para crediro da Universidade, façamos dos ultimos commemoraçlo 
especial. 

o sr. MANUEL JOAQUI. COB!.RO DA COSTA MAU, lente de prima 
da Faculdade de Mathematica. cavalleiro da ordem de Christo, e 
socio da academia real das sciencias de Lisboa, era natural de Braga, 
e foi,. co~o jA dissemos, um dos cinco primeiros doutores que 'se 
graduaram em Mathematiea depois da Reforma; e foi elle o pri
meiro lente que explicou em Po~tugal a mecbanica celeste de La
-place, no que mostrou os seus profundos conhecimentos de me
chanica e da aDllyse mais elevada. Aos seus transcendentes conhe
cimeDtos ajuoctava outros, moito acima dos vulgares, em littera
tura amena. No tomo t. o dll Hiltor;a e memor;aI da academia 
real dai aciflflCÍaI de LisfJoa se encontra 8 sua Sol",,40 do proble-
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t'IIG propoMO pela academia real dallCi,ncüu ,oln o mMhodo • 
appro:cimação • mr. FontaiM. a qual Coi coroada pela mesma 
academia. ~orreu em Coimbra em 30 de abril de 18 t 7, e jaz Da 
antiga egreja do extincto collegio de S. Bento da mesma cidade, 
onde, os seus discipulos, em memoria da. veneração e affectuosa 
estima que lhe consagravam. fizcram coi locar sobre a sepultura 
uma loisa com inscripção, que alli se encontra ainda hoje em es
tado muito legivel, e onde deixaram gravados os louvaveis senti
mcntos que os animavam, para com o seu respeitavel e sabio 
mestre. 

o sr. JoSÉ JOAQUIM DB FARIA, lente jubila40 e decano da Fa
culdade de Mathematiéa, commendador da Ordem de Christo, 
deputado por Vizeu ás cortes constituintcs em 182 t, nasceu Da 
cidad~ do Porto; e, tendo cursado alguns annos a Faculdade de 
Theologia, mudou depois para a de Mathematica, em que se dou
torou em 8 de Cevereiro de -.782. Alem de professor distincto e 
exactissimo, Coi por muitos annos deputado da luneta da Fazenda 
da Universidade, e muito contribuiu para a cODstrucçAo do actual 
Observatorio, para a acquisiçãO dos seus melhores instrumentos 
Cabricados em Londres e Paris. para o augmento de macbin8S para 
os diversos gabinetes de Scicncias naturaes, e para muitos melho
ramentos feitos no local do Jardim Botanico. A livraria da Uni
versidade dev~lhe tambem a acquisição das obras mais estimadas 
nos diversos ramos das Sciencias, bem como a continuaçlo de col
lecções scientificas e obras periodicas. Foi encarreg~do da revisAo 
da 2.· edição dos Elemento, de Analyst de Bezout, nos quaes Cez 
mudanças e addições importantes, que muito melhoraram aquelle 
livro. Morreu em Coimbra no mez de julho de t 828, impressionado 
pelos tristes acontecimentos d' aquelJa epocha calamitosa de guerra 
civil. 

O sr. FRANCISCO DB PAULA TRAVASSOS DA COSTA. ABAUlO, lente 
substituto da Faculdade de Mathematic8, na qual se doutorou em 
26 de outubro de .788, lente júbilado da Academia Real da Ma
rinha de Lisboa, coronel do corpo de engenheiros, socio etrectivo 
e director de classe da Academia Real das Sciencias de Lisboa, e 
secretario da Sociedade Real Maritima e Geographica, nasceu em 
Elv~s pelos Bonos de t76.t., e morreu em Lisboa a 6 de julho de 
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'1883. Publicou as seguintes obras, que muito acreditam o seu 
Dome: Explicação da Taboatla Nautica para o calculo dai Lon
gitude, por JOI; Monleiro da Rocha. e indagação tlGI formula, 
"" ,..,,;ram para a lUa cOnltrucção. Lisboa, t 80 I. - Táboas 
para o calculo das loogitudu geographiCal Iegun40 o methotlo 
de Jo.é Monleiro da RocM. publicadas com a appr""aç40 tl4 
Sociedade Real Marítima. Lisboa,· t 803. -Methotlo tU retluc9ão 
da, distancias ob&er1)atlas no .calculo das longitudu. Coimbra, 
t 805. -Ensaio ,obre as brachillochrona" e reflnae, ,obre ai 

proposiçilu 42 e 76 do .2.0 tomo da 'Mechaniea tU Eulw. inserto 
no tomo 2.0 das Memorias da Academia Real das Sciencias ele Lis
boa. - &flezilu tendentu a esclarecer. o calculo das Notaç{Jt" 

'iosettas no tomo 3.0
, parte 2.·, das dietas Memorias. 

A proposito do Methodo da reducção da, distanciai do sr. Tra
VIS808, e para que se conheça a ignorancia que ba nos paizes es
trangeiros de muitas das nossas cousas, quesabidas'nos acreditariam 
IObremaoeira, ignorancia devida talvez ao pouco conhecimento da 
nossa lingua; reproduziremos mais resumidamente o que se eoeoo
tra em uma nota. com a epigrapbe ere Astronomia Nautica, que o 
actual director do Observatorio de Coimbra, o sr. Rodrigo Ribeiro 
de Sousa Pinto, fez inserir no volume v do Instituto de Coimbra. 
Na sessão da Academio das Sciencias de Paris de IOde março de 
t 856 foi presente o parecer de uma commiSSlo sobre a carta de 
Mr. ,,'ils Brown, na qual se indicava um novo methodo para o 
calculo da. distancias lunare, obl"vadaJ fiO mar. A commissiio 
achou vantajoso o methodo, o qual se reduzia ao calculo de uma 
Có~mula por meio de cosenos naturaes e das táboas dos 10garithm08 
das linhas trigonometricas. Lamentava porém a commisslo que se 
nlo encontrassem nas bibliothecas do Instituto e do Deposito da. 
cartas de marinha, táboas que dessem os senos natunles de tO" 
em tO", e, suppondo que existjriam em Inglaterra estas táboas, 
propunha a reimpressão d'ellas ou a construcçlo d'outras. Ora 
na citada nota faz ver o sr. Sousa Pinto: t.o que a fórmula de 
Mr. Wils Brown é a mesma' que apresentou o sr. Travassos no 
seu Mcthodo de reducção daI di,tancial. que, seguodo já dissemos, 
Coi publicado em 1805, apenas com uma ligeira traosformaçio, que 
a torna mais commoda para o uso simultaoeo das táboas dos co
seoos naturaes e de logarithmos; 2.0 que 00 mesmo opusculo do 
sr. Travassos se encontra a desejada tãboa de cosen08 naturaes, 

!fATm:lI', 4 
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até ii. sexta caBa decimal, para todo o quadrante, 010 .6 cid 10"_ 
em 10", mas até de segundo em segundo por meio de pequeDIII 
tllhoas de partes proporcionaes collocadas no fundo de cada .... 
gina. Este caso, e outros muitos como este, fazem sentir a necg.o 
lIidade ur~nte de promover por todos os meios o nOLI1O commel'l
cio litterario com as corporações scientificas extrangeiras, para 
que estas dêem o devido apreço a muitas riquezas nossas que lhes 
sDo desconhecidas. 

o sr. MANUBL PzoBo DR MBLLO, lente de prima da Faculdade 
de Mathematica, socio da Academia Real du Seieoeias, deputado' 
pelo Algarve lls côrtes ordinarias em t 822, DalCeU em Tavira em 
6 de setembro de t765. Na Casa Pia do Castello de S. Jorge, de 
que Foi alumno, teve por mestre o sr. José Anutacio da Cuoba, 
que lhe dedicou particular aft'eiç80 e amizade; e, conhecendo per., 
feitamente a elevaçAo do seu 'genio,' o tinha por um dos seus maia 
distinctos discipulos. Vindo para Coimbra para frequentar o curso 
mathematico e pbilosophico, Coi premil\d(l em todos os annos, e 
obteve capello gratuito em Mathematica, em attençlo ao seu ~ .. 
tinclo merecimento, por carta regia de tõ de abril de t 795. Fre
quentou depois a Faculdade de Medicina, na qual, sendo tambem 
premiado, foi bacharel formado em t 798. Nomeado para uma ca
deira na Academia de Marinba de Lisboa, com a patente de ca
pitDo-tenente da armada, foi depois despachado, com a patente de 
major de ingenheiros, lente de Hydraulica por Cllrta regia do t.O 

de junho de 180 t; e logo depois eft'eituou por ordem do governo 
uma viagem scientifica, de que jil. fizemos mençA.o quando dém08 
conta da crea~o da cadeira de Hydraulica, e de que ainda nos 
occuparemos quando tractannos das Missões scientificas e do ()b. 
senatorio astronomico. De volta ii. patria em t 815, organizou 
definitivamente a cadeira de Hydraulica, adoptando para compen
dio da parte theorica a Mcchanica do. Fluido. de Poisson; e na 
porte practica, alem da explicação do Tractado de torTente. e rio. 
de Favre, dictava aos seus discipulos umas prelecções, que Dto 
chegou a imprimir em consequencia de um fogo que em t 82. 
devorou as casas em que habitava na rua das Fangas, e com ellas, 
alem d'outros baveres, a sua livraria, rica de muitos e precios08 
manuscriptos redigidos no decurso das suas viagens. Durante ellas 

- publirou as seguintes obras: Jlmroria sobr. o progra"'fJt4 da .. 
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tnOnItração do paralklogrammo dai força, '1lf'opo.to pela ..4t4-
_ia Rea' dt.u ScimciaJ d, Copenhague, pela qual obteve o pre
mio proposto pela mesma Academia em 1806, e que consistia em 
uma grande medalba de ouro com o busto de Cbristiano VII. 

D' esta Memoria apenas temos noticias tradicionaes, alem d' outl'as, 
na Memoria do sr. Margiocbi sobre a 7'Moria da COfIlposição dai 
forçaJ, que se encontra nas Memorias da Academia, tom. III. 
parte 2. "-Mlmoiru ã Aslronomee pratique de Mr. J. M. da Ro
cha, traduiles du porlugais, Paris, 1808. Com esta traducçio 
fez o sr. Mello um serviço valioso ao nosso credito scienti6co, 'tor .. 
Dando mais conhecidos os importantissimos trabalhos astronomicoe 
do·seu mestre, o iDSigne astronomo portuguez.-Mmaoria JObr. 
o ni11elamento, ioserta nos Annales dei Arts " da ManuftJl:turtl 
d' OreiUy. Como socio da Academia Real das Scienci81 é aueto, 
de uma Memoria sobre os binomiaes, que se encontnl DO vo
lume IV da Historia e Memori81 da mesma Academia. No Jornal 
M Coimbra, n.O XLVIII, parte 1.", encontra-se tambem uma 11,.. 
morta .obr, o. padrões de ptlO. e medidas, fabricados fiOS r';" 
nado. do. sr •. re" D. Manuel , D. SebaJ'iào, deporitados fiei 

camara de Coimbra. comparado. com 01 pcadriJu correspondtnta 
dOI no1)(U mtdidaJ francezG8. E sabemos que ainda nos ultimos 
annos de sua vida compozera uma memoria sobre as EpactaJ, que 
ficou inedita. FaUeceu este nosso distincto professor de uma apo
plexia fulminante, em 13 de abril de 1833, tom -68 anDOS de 
edade, em Ventosa do. Bairro, Da casa generosamente ~ospitaleira 
do capitAo-mór de }Iurtede, o sr. Antonio José Afronso, pae do 
nosso collega, o sr. Abilio Affonso da Silva Monteiro, onde se ho-

. mis~ara para escapar á perseguiçao que lhe foi movida depois de 
'.828 pelas suas opiniões liberaes. O n0880 ilIustre pbilosopho e 
publicista Silvestre Pinheiro Ferreira, nas,luas Notas ao. Prinei
pios MalÀ6ma,icoI de Josl ÂntUtacio da Cunha, diz • respeito do 
sr. Manuel Pedro de Mello: o:Seria de grande gloria para o nome 
portuguez e de utilidade para as sciencias, se, fazendo violencia 
á SUl modestia, elle publicaue as suas numerosas vistas, verdadei
ramente DOVas e originaes, sobre 08 differeDtes ramos das malhe
matiCla.» 

,O sr. JOSÉ JOlQUlK Rln~ lente da Faculdade de Mathema
tica e deputado da Juneta de Fazenda da Uoivenidade, natunl de 
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Lisboa, Coi, como o sr. Manuel Pedro de Mello, alumno da Cua 
Pia; e vindo estudar para Coimbra, Coi tambem premiado em todos 
011 annos do CUrBO mathematico; e doutorado em 19 de julho de 
1796. Morreu em 1826, sendo entlo lente da cadeira de Calçulo. 
Publicou pela imprensa a Re30lução analytica do3 problema3 g'G-

. ""trico.! e indagação da tSerdadeira origem 003 quantid4des Mo

gativa3. Coimbra, Imprensa da Universidade, 1818. Nesta obra 
apresenta elle ingenhosa deducção a par de uma boa critica. 

O sr. TRISTÃO AL v !.RBI DA. COSTA. SIL VBlRA, lente da Facul
dade de Mathematica, socio da Academia Real dai Sciencias de 
Lisboa, natural de Elvas, foi como os seus collegas, os m. Mello 
e Rivara, alumno da Casa Pil!; e como elles veiu estudar para 
Coimbra no collegio das Sciencias naturaes, e foi premiado em 
todos os annos da Faculdade de Matbematica, na qual se doutorou 
no mesmo dia' 9 de julbo de 1795. Foi primeiramente nomeado 
lente da Academia dos Guardas--marinhas, e teve a graduaçlo de 
tenente-coronel do real corpo de ingenheiros. Despachado em t 
de junho de 1801 para lente de Calculo. na Universidade, morreu I 

em Coimbra em '811. A um espirito verdadeiramente mathema
tico reunia, como dotes de um excellente professor, grande cla
reza ~e' idéas, excellente deducçllo de principios, e melhodo emi
nentemente rigoroso de qemonstraçAo. Deixou impresso um opos
culo intitulado Lições de calculo diferencial, ou methodo directo 
da3 p-w:õ~ ordenada3 , redusida3 a compendio, obra em que se 
mamfesta o seu talento mathematico. 

o sr. JOAQUIII MARIA. D' !.NDRADB, lente da Faculdade de Ma
lhematica, na qual se doutorou em 2 de junho de 1799, nasceu 
na cidade do Porto em 29 de novembro de 1768. Foi primeira
mente monge benedictino com o nome de fr. Joaquim José de Ma
ria Sanclissima, e passou depois no anno de 1803 para freire mi
litar de Christo com auctorização da Sancta Sé. Foi nomeado lente 
-substituto por carta regia de II de junho de 180 I, por ser noto
.,.iamente ~eputado um do3 mais habeis doutoru da Faculdadt, e 
depois cathedratico com exerci cio nas cadeiras de Astronomia pra
ctica e na de Astronomin tbeorica, e tambem primeiro astronomo 
·no Observatorio, onde prestou como director interino valiosos ser
viços, de que nos occuparemos no logar competente. Foi ronego 
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magistral da Sé de Leiria e socio correspondente da Academia 
Real das Sciencias de Lisboa. Tendo aeceitado o logar de vice
reitor, que lhe fora confiado pela J uncta do Porto em i 828, teve 
de homisiar-se, e por fim de emigrar em f 829 para Inglaterra. 
Escolhido para mestre· de S. M. a Sr.- D. Maria II, nilo pôde 
desempenhar este honroso cargo em virtude de infetmidode dolo
rosa que o obrigou a recolher-se ao asylo de Lysson Grave, onde, / 
baldados os esforços da medicina, veiu o morrer em 26 de março 
de f 830. Alem d' outras producções matbematicas,' que nilo che
garam a publicar-se, e de varias üboas com que enriqueceu 8 

Ephemeride, existe impresso pela Academia Real das Sciencias o 
seu ERlGio di, Trigonomttria Esphtrica, que foi depois, no tempo 
da sua emi~açlo, tradu!ido em france! pelo sr. Guilherme José 
Antonio Dias Pegado, antigo lente da Faculdade' de Mathematica, 
e actualmente lente jubilado da Eachola Polytechni('a de Lisboa. 
Foi professor distinctissimo, e com o seu ensino muito aproveita-
ram os, seus discipulos. ' ,~ 

o sr. ÂNTONIO HONORATO DB CARlA B MOlJ'BA, lente jubilado 
da Faculdade de,Mathemotica, na quàl se doutorou em 28 de abril 
de 1805, era notaral do Cartaxo. Foi um dos primeiros ajudan
tes do Observotorio astronomico, sendo por muitos annos um dos 
collaboradores mais intelligentes e assiduos das Ephemerides, ~ra 
o calculo das quaes construiu, alem d'outras, uma Tdboa para 
~ o calculo deu alcen3iJu reclal. Deixou, cntre outras obras 
ioeditas, varias memorias sobre diversos pontos d~ geometria, de 
analyse e de mechanica. Regeu a,s cadeiras de Geometria, de Me
cbanica e de Astronomia practica, sendo em todas venerado e 
estimado pelos seas discipulos, que nelle encontravam sempre um 
amigo e pro~tor desvelado, logo que mostrassem applicaçfto e 
assiduidade no estudo. Tendo sido injustamente demittido em 1831., 
teve em 1837 a devida reparação, sendo, por decreto de t 2 de 
janeiro d'aquelle anno, jubilado e nomeado director do Observa
lono astronomico, com a obrigaçilo de reger interinamente uma 
cadeira da Faculdade, em quanto ella nlo estivesse completamente 
provida de lentes. 

O sr. AGomNBo Joó PINTO D'ALllEm.\, do conselho de Sua 
Magestade, commendador da Ordem de Christo. ca~alleiro da Or-
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dem de Noua Senhora da Conceição de Villa Viçosa, vogal do 
ConBelho Superior de Instrucçlo Publica, filho do sr. Caetano Joeé 
Pi~to de Almeida, doutor em Medicina pela Universidade de Mont
pellier, e lente cathedratico da mesma Faculdade na de Coimbra, 
oasceu nesta cidade a 24. de agosto de 178t., e tendo cursado com 
distincçlo a Faculdade de Mathematica; nella se doutorou em 28 
de abril de 1805. Foi com o sr. Antonio Honorato e Philippe Neri 
Zagalo dos primeiros ajudantes do Obsenatorio, debaixo da di
reeçlo do sr. José Monteiro da Rocha. Nomeado substituto em 
30 de abril de 1817, passou depois a lente cathedratico com exer
cicio na cadeira de Astronomia theorica, e a segundo astronomo por 
carta regia de 23 de abril de 1823; e por ultimo chegou a lente 
de prima e decano da Faculdade, em cuja qualidade regeu as ce-

, deiras de Astronomia practica. de Mechanica celeste e de Hydrau
lica. Seniu gratuitamente por espaço de oito annos, desde 30 de 
agosto de 1814 até 24 de abril de 1822, de ajudante do dire
ctor, que entlo era, das obras hydraulicas do Mondego, o sabio 
e bem conhecido lente da Faculdade de ~hilosophia, o sr. José 
Bonifacio d' Andrade. Em portaria d'aquella ultima data foi pro
vido no logar de director, omcio que exerceu a~ ao 1.0 de julho 
de t 84.8, tendo sido tambem encarregado antecedentemeJ;lte da 
direcçlo das obras publicas do districto. Nomeado vice-reitor da 
Univenidade em 1846, pelo Duque de Palmella, escusou-se a ae
ceitar tio honroso cargo, apezar das inslancias dos seus amigos, 
e especialmente do iIIutre Mousinho d' Albuquerque. Foi profeuor 
distiocto, e 01 seu discipulos muito aproveitavam toom o seu bom 
melhodo de ensiDO, pelo qual 01 obrigava, com perguntas e te

Oexôes bem eabidas, a exporem com clareza 88 doutrinas d9 com-
, pendio, o nexo de umas com as outras, a sua importancia, e a 

sua boa ou má deducçlo. Morreu em Coimbra a t 8 de julho de 
1848, teudo publicado nos Diario. do Go"m&o, n.OI 96, 97 e 98 
do anno de 1822 uma Noticia lObre o tnalnamento do rio Jlon
tUgo, e os Principio. tk Geologia, impressos na Imprensa da 
Uoiversidade em t 838. Deixou alem d' estas algumas obras manu
ecriptas. 

o sr. SEBASTllo CORVO D'.A!mUDB, natural do Porto, douro: 
rou-se na Faculdade de Matbematica em t 2 de abril de t 807. 
Era religioso da Ordem de S. Joio de Deus, com o nome de 
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fr. SOOastilo Cono de S. Vicente, e passou depois a rreire pro. 
fesso da Ordem militar de Christo, de cujo con\'ento em Coimbra 
foi o ultimo habitador. Nomeado ajudante do Obsenatono, fez 
neIle bons serviços com o seu collega o dr. Luiz Fortunato. Tinha 

. este sido Agostinho descalço com o nome de rr. Luiz do Coraçlo 
de Maria, e dotado de grande ingenh() mathematico, veiu a morrer 
prematuramente, em 1822. Tendo sido despachado súbstituto, e 
pIISIndo depois a lente cathedratico, o sr. Corvo regeu por alguns 
anDOS a cadeira do I. o aODO matbematico, e por essa oCC8siao 
imprimiu para uso dos seus alumnos os tres seguintes opusculos: 
Nota ItIbre tu proprMdatk. das linhtu ,rigonomstrica.: -Not. 
1Obr, a di:.ima periodica com br~ noç&. do methodo di I:»

#aauaMo: Nota .obre -o livro Y' de Euclidt. e paf1iculaNMnle 
lObri ti a,,~nição Y'. Todas estas notas foram impressas em 1825 
na I .. pr~nsa da Universidade; e, tendó-Be esgotado a ediçlo, ro.:
ram depois publicadas de novo no tomo VIII do Institwo de Coim
bra por cwdado do sr. Antonio José Teixeira, ilIuHre profelSor 
da Faculdade de Mathematica. Nellas tractou o sr. Cono de eup
prir algumas doutrinas que se achavam deficientemente tractadas 
na Arithmenca e Trigonometria de Bezout, e a omissDo do li
no V de Euclides nas lições de Geometria, pateDteando com este 
seu trabalho nDo só o seu zelo pelo ensino, ma8 tambem a per
spicacia de engenho de que e..-a dQtado, junctando ainda aOI I8U8 
profundos conhecimenlos como mathematico, muita litteratura, 
e erudiçlo. Por aviso regio de 23 de agosto de 1826 Foi sub
'mettido ao exame da Congregaçiio de Mathematica um compen
dio manuseripto, que o sr. Cono compozera para uso da aula 
de Arithmetica, Geometria e Geographia elementar do Real CoIle
gio du Artes, sobre o qual a mesma CoDgregaçlo deu o sea pare
cer em 1e88l0 de 9 do março de 18i7, julgando aquelle compen. 
dio digno de ser impresso e de poder preencher o fim para· que 
era destinado. Este compendio Dilo chegou a ver à luz publica. 
bem como outras producções 8cientificas e litteraria8 que elle tiDha 
em manuscripto. Despachado epl 183 t para director da Academia • 
do Porto, perdeu este logar ~m t 8340 -e falleceu em 1840. 

O .r. THOMU "AQuIWO DR CARVALHO, paT do reino, do coo
I16lho de Sua Majestade, commendador da Ordem de· Christo. 
deputado ú cõrles ordinarias de 1822, e depois de 183~ em 

--
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diversas legisíatur:as, nasceu na viUa de Buarcos em 1787. Tendo 
(requentado na Universidade a Faculdade de lUathematica, neU. 
se doutorou em 14 de dezembro de' t 81 õ. ,Foi despachado aju
dante do Observato~io pela carla regia de t... de outubro de 
1817, e, passando depois a lente substituto da Faculdade, teve 
de emigrar em con8eCJUencia dos acontecimentos politicos ele t 828, 
residindo na Belgica durante a maior parte do seu exílio. De volta 
á patria Coi em 1834 despachado lente cathedratico, e regeu nesta 
qualidade as cadeiras de Mechanica racional, de Astronomia e de 
Mechanica' celeste, sendo 'lambem despachado primeiro' astronomo. 
Em 18 i8 Coi promovido a lente de prima, decano e director da 
Faculdade; e, tendo obtido a sua juhilaçilo em 1860, foi por essa 
occasilo nomeado director do Observatorio. Dotado de grande 
vivacidade de ingenho, Coi um professor distincto, e prestou im
portantes serviços ao estabelecimento do Observatorio, dos quaes 
daremos conta nos logares competentes, devendo mencionar desde 
já a sua Táboa para o calculo dai declinações, que existe mano
scripta no Obse"atorio astronomico. Falleceu numa quinta pró
xima a Coimbra em 22 de fevereiro de • 862, -e podémos Dessa 
occa8Ílo dar as ultimas demonstrações de muita veneraçlo e sym
pathia por este nosso iIIustre mestre e collega, acompanhando o 
seu corpo, no dia,23, á egreja de S. Francisco da Ponte onde jaz 
sepultado. 

, 

VII 

Tenninando, com estas noticias de alguns dos mais distinctoB 
discipulos e successores no magisterio dos SI'S. José Monteiro da 
Rocha e José Anasúicio da Cunha, o que nos pareceu apontar 
como digno de memoria desde a Refonna até t 83i, apenas ae
crescentaremos que a parte d'este período, desde os principios do 
seculo actual até Aquella data, correu por vezes agitada, e se. tor
nou menos Cavorave) A cultura das sciencias. A invasio franceza, 
as guerras que tivemos de sustentar de novo para conservar e de- • 
fender a nossa àutoDomia, as agitações' e commoçõe8 politicas, 
que" principiando em t 820, se aggravaram ainda mais com os 
deploraveis acontecimentos da guerra civil desde t 828 até t 83i, 
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interromperam por vezes os estudos academicos, e foram motivo 
para que se nAo tornasse Ulo fructífero, como se esperava, o campo 
das sciencias, onde com a Reforma de t 772 se havia lançado tilo 
boa semenre. Aquelle ultimo furacAo politico dispersou do seio da 
Faculdade de Mathematica alguns dos seus distinctos . professores. 
O sr. Manuel Pedro de Mello morreu liomisiado; o sr. Joaquim 
Maria d'Andrade, no exiJio; o sr. Tbomaz d'Aquino de Carvalho 
teve de expalriar-se;- o sr. José Ferreira Pestana, escapando, á 
custa das supplicas e lagrimas de uma Esposa dedicada, a uma 
j~ominiosa morte, foi arrojado para as terras inhospitas da Africa, 
d'onde pôde escapar-se para o Bra!iJ. Os Ajudantes do observa
torio tiveram de emigrar ou de dispersar-se. Por falta de pessoal 
foi supprimida a cadeira de Mechaoica celeste; ioterrompeu-se o 
calculo das Ephemerides; e as aulas da Universidade ficaram fe
chadas desde o mede outubro de f 831 até 183 .... 
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Terminada a guerra civil em. maio de .83 I, e restaurado em 
'todo o reino o governo constitucional da sr.- D. Maria II, voltou 
em outubro d'aquelle anno a Universidade aos seus trabalhos, 
~brindo-le de novo, e nAo tornando, desde eotAo até hoje, a estar 
fechada, excepto no aODO lectivo de 18~6 para J 8.\.7, e por pouco 
tempo em algumas occasiões mais, já por eft'eito de COdUbOçõe8 
politicos, jll por algumas alterações de ordem passageiras, ou por 
motivo de medidas S8nitarias. . 

Similhantes ás reacções physieas, que obram cego e fatalmente, 
tambem as reacções politicas têm sido quasi sempre cegas e in
tolerantes. A carta de lei de • 5 de julho de 1831 expulsou inde
~idameote da corporação ulliversitaria alguns professores bene
meritos, que tinham encanecido carregados de grandes' serviços, 
meramente por motivo de opiniões politicás, que aliás se nlo ha
viam traduzido em reprehensiveis excessos partidarios, e ainda 
menos em actos de perseguiçilo. Na Faculdade de Mathematica 
foram separados do seu quadro os sra. Antonio Honorato de Caria 
e Moura e Joaquim Lebre de Vasconcellos. Estas injustiças, ~ 
rem, Dilo tardaram a ser reparadas, e para credito da Faculdade, 
e como pro". do seu espirito de tolerancia, entendemos que de
viamos consignar neste logar que esta reparaçlo' foi em grande 
parte devida aos ardentes desejos que. a Faculdade manifestou, nas 
informações que lhe pediu o governo, de que fossem restituidos ao 
seio d' eUa aquelles dois dignos professores, como consta das actas 
das duas Congregações de .\. de janeiro de t 837 e de 30 de ja
neiro de aS38. O sr. Honorato foi, como já dissemos, jubilado e 
nomeado director do Observatorio. Ao sr. Lebre foi-lhe concedida 
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a jubilaçAo que requerera. O sr. Corvo tinha deixado de perten
cer ao quadro ~a Faculdade pela sua nomeaçAo para director da
Academia de Marinha do Porto, logar que perdeu em 183i; esta
mos porém persuadidos que. se a morte . nilo tivesse posto termo 
aos dias d' este distincto professor. nilo seria por falta de boa von
tade da Faculdade de Mathematica que elle deixaria de voltar a 
fazer parte d'esta corporaçilo. 

A Faculdade de Mathematica, nos primeiros annos depois de 
183i, luctou com as mesmas difficuldades de falta de pessoal, 
como nos primeiros annos que suécederam b. Reforma. A maior 
parte dos lentes, que foram despachados.em 183.t., nilo vieram to
mar conta das suas cadeiras, uns por terem sido nomeados pelo 
_~vemo para diversas commissões, outros por terem passado para _ 
'professores d'outras Escholas. Em 183i, além do sr. Agostinho 
José Pinto, que residia em Coimbra, só appareceu a fazer &eniço em 
outubro d'aquelle aono o sr. Dias Pegado, vindo depois o sr. Prado 
Pereira, que pouco tempo se demorou em Coimbra, e resigoou 
em breTe o seu Jogar de lente de Mathematica. Para suppril' esta 
falla de professores, que ainda se tomou mais sensivel com 0, des
pacho do sr. Philippe Folque para a Academia de Marinha, e au
seneia do sr. Dias Pegado, que passou para a Eschola Polytechnica 
de Lisboa, foi necessario recorrer ás providencias, que em CIIOS 

identicos tiõbam sido dadas pela carta de I) de abril de f 780, 
sendo nomeados para reger 88 cadeiras de Cálculo e de Meehanica 
dois repetentes, o sr. Rodrigo Ribeiro de Sousa Pinto, e o seu c0&
lega Francisco de Castro Freire, os quaes pelo decreto do 1.0 de 
setembro de t 836, que veiu confirmar aquellu providencias, f~ . 
ram cOllsiderados oppositores, e se lhes assignou o respectivo ,.... 
cimento. Depois, por uma portaria do prelado da UDi'rel"Sidade, 
de t 5 de outubro de 1836, foi chamado tambem para regeocia 
de cadeira, sendo então simples bacharel ronnado, o iIIulltre geoenl 
José Maria Baldy, o qual, tendo recebido capello gratuito pelo seu 
distincto merecimento, foi depois por algum tempo lente da Fa· 
culdade, onde deixou honrosas recordaçOOi; e, teodo voltado ao 
serviço publico na carreira militar, em que prestou relevlBtes ser
viços, veiu a fallecer DOS suburbios de Coimbra a " de setembro 
de 1870. • 

Cheio do zêlo que sempre o animou pela conservatio e lustre 
da Faculdade d~ Matbfmatica, chegou o sr. Agostinho José Pinto 
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d' Almeida a tomar sobre si naquella epocha o encargo da regencia 
das duas cadeiras de Astronomia practica e de Geometria, conse
guindo com este supremo esforço frustrar os planos, que então se 
meditavam, para acabar com as Faculdades de Sciencias Nuturaes 
em Coimbra. A cadeira de Mechanica celeslc esteve fechada tem
porariamente, em quanto houve falta de professores, e só tomou 
a abrir-te em 1837. \ ' 

Nlo sendo possivel que no bimestre de junho a julho de i836 
se fizessem 08 actos de Mathematica com o uoico lente que se 
achaTa em Be"iço, foram nomeados, pelas portarias do minislerio 
do reino de t 6 de junho e de 9 de julho d'aquelle anno. 08 
m. Folque e Pelejlo, d,outores em Mathematica e lentes da Aca
demia de Marinha, para assistirem, conjunctamente com o sr. Agoe. 
tinho José Pinto d' Almeida, a todos 08 aelos da Faculdade, incha .. 
sivame.te aos exames privados. Por esta occasíil.o se doutoraram , 
M dois repetentes acima mencionados; e, continuando a faltar l~ 
tes, foram chamados, sendo já oppoaitores, a assislir aoa ectOl da 

,Faculdade pela portaria de 22 de maio de 1837. 
Nos princípios d'este anno de IS37 regressavam a Coimbra oa 

lentes de Mathematica que se achavam em commissões' do governo, 
c eram o sr. rr. Antonio de Sancto IlIidio, e~o beocdictino, 
que morreu bispo eleito d'Aveiro, e os srs. Thomaz d'Aquioo é 
José Ferreira Pestana; e desde enUlo, com a entrada successiva 
de novos doutores, que em breve passaram a lentes da Faculdade, 
proseguiu esta no seu estado regular, vendo em breve, preenchidos 
08 seus quadros. . 

Antes de passanno. a fazer a resenha das principaes reformas, 
qae desde i 834 tem 8Oftiido a Faculdade de Mathematica, aqui 

, deixamos recordado um facto memoravel nos seus annaes. Na vi
sita que Sua Majestade a Senhora D. Maria II, de saudosa me
moria, ~z és provincias do norte em iSll':!, e durante a sua estada 
em Coimbra, fez exame privado no dia 24 de abril, e tomou ca
pello no dia 2ll do mesmo mez, o sr. Luiz Albano d'Andrade Mo
raes. Á segunda parte d() exame privado Q ao capello assisti,... 
Suas Majestades. a Rainha e E l-Rei , o Principe real, Sua Alteza 
o Duque do Porto, e a córte; e no capello foi padrinho o Prin
cipe Real. 
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o ardor, talvez demasiado, de reformar qU8si todos os ramos 
de administração publica, de que se possuiu o ministe~io, que to
mou conta do governo depois da revolução de setembro de t 836, 
e em que figurava princip.lmente o bem intencionado patriota 
Manuel da Silva Passos, devia chegar á Universidade de Coimbra; e 
com eft'eito, pelo decreto de õ de dezembro d' aqueJle aono, deu-se 
uma oovo organizaçlo aos cursos scienti6cos da Universidade, qo 
intuito de os pÔr em hanDo'nia com o estado de conhecimeatos, 
que tio rapidos progressos tinham feito depois da Reforma. de 
t 772. Se exceptuannos algumas medidas pensadas com precipi
tação, esta Reforma, apresentada pelo sr. dr. José Alexandre de 
Campos, que então era vice-reitor da Universidade, foi bem rece
bida, e satisfez em parte aos fins a que se propunha. Por ella 
foram estabelecidas tres ordens de professor~: cathedroticos, sub
stitutos ordinarios, e iubstitutos exttoorqinari08. Os ordeoados dos 
decanos e directores da Faculdade foram elevados a 900~OOO reis. 
Os ordenados de todos os outros cathedroticos ficaram egualados, 
e elevados a 8001000 reis. Os dos 'substitutos ordinarios foram 
fixados em 500_000 reis; e os dos extraordioarios em 300/)000 
réis. AQs substitutos extraordioorios das Faculdades Naturaes foi 
incumbido o serviço das demJnstrações. Para o provimento das 
fadeiras adoptou-se o systema de concurso. As jubilações, que na 
instrucçlo publica, desde os primeiros tempos da Uoiversidade, 
foram consideradas como compensação da retribuição inferior, que 
se tem dado aos professores em relaçlo aos empregados de egual 
categoria nos outros cargos publicos, foi ~xpressamente garantida 
no reronna de t 836. As matriculas dos estudantes de scicncias 
positivas foram elevadas a 12$000 réis, e a 9;000 réis as de 
scienciu naturoes. 

O curso das sciencias mathematicas foi elevado a cinco annos, 
determinando-se: que no 3.° anno se estudasse só mente a Mecha
nico dos solidos, Opti('a e Acustica; no 4.° oono Mechanica dos 
Duidos e Architectura hydrauhca na 4. •• cadeira, e na 6.· Astro-
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DOmia elementar e practica; e finalmente no 5.· anDO Mechania 
celeste na 6.· cadeira, e na 7.· Architectura mil, militar e sub
terrânea, e artilheria. Os preparatorios de PhilOBOphia exigidos 
para o curso mathematico foram os de Chimica; Physica experi
mentai; e Mineralogia, Geognosia e Metallurgia: devendo ser estu
dados successivamente, e nesta ordem, nOl tres primeiros annos 
do curso. Determinog..se 'mais que os repetentes de Mathematica 
frequentassem. a cadeira de Calculo, e na Faculdade de Philosophia 
a .Physica experimental; e que nllo fossem obrig,dos a formar theses 
em Mathematicas puras. O curso de Mathematiça foi considerado 
habilitaçllo suffidente para os cargos e oDidOl em que for reque
rida a carta de ingenheiro civil ou militar, assim como para 01 
postos das dift'erentes armas do exercito e da armada, e bem assim 
para todos os officios ou empregos de Fazenda; devendo íer, em 
egualdade de cireumstancias, preferidos aquelJ,es que junctarem 
carta de formatura Desta sciencÍa. 

Pelo que respeita á Faculdade de Mathematica o reparo de 
maior vulto que oft'erecia esta reforma era a organizaçlo da 7.· ca
deira. Com effeito cada uma das tres partes, que nella se intentava 
comprehender, a Architectura civil, militar e subterranea, Caria só 
por si, pelo menos, objecto de uma cadeira. Alem d'isso o en.
sino d' estes ramos de sciencÍas, inteiramente practicatt, deveria 
antes fazer parte de escholas especiaes; e com effeito já entlo 
existiam no paiz escholas onde a Architectura civil e a militar eram 
professadas com maior desinvolvimento e manifesto pro,"eito. pu
blico; nlo podendo por isso os estudantes da Universidade, que 
teriam de estudar estas materias perfunctoriamente DO espaço de 
um anno lectivo, competir neste ponto' com os alumnos d'aquell88 
cscholas. Aos estudos dos diversos ramos de Architectura appare
ceu ainda anoexa, na organização da 7.· cadeira, a Artilheria, que 
~r certo aUi fora addicionada por engano, pois só por este modo 
le pode desculpar a pretenção de junctar a uma cadeira, já sobre
carregada de maia, o estudo de Artilheria, que aliás nlo poderia 
ensinar-se com proveito longe dos arsenaes militares. 

Por estas considerações foi levado o Conselho da Faculdade a 
propôr ao Governo que, em vez das materios assignadas pari 
a 7.· cadeira, se comprehendesse nella a Geometria descriptiva e a 
Geodesia. Em virtude d'uma portaria do Governo, de 9 de setem
bro de 1840, julgou-se a Faculdade auctorizada para fazer a dia-

MATBEJI. .5 
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tribuiçio das material do ensino pelas dift'~tes cadeim; e ..na 
ficou alterado o plano da ultima reforma do 4.0 anno em deante 
pela fórma seguinte: 

QlJAIlTO Al'fRO, 

4.· cadeira - Geometria descriptivI, Geodesia e Arehitedura. 
S.· cadeira-Astronomia practica. 

QUIno Ano 

6.· cadeira -' Mechanica celeste. 
7.· cadeira - Hydraulica. 

Para a 3.· cadeira foi adoptado para compendio a Meebanica 
de PoiBlOn; para a 4.· a Geometria Descriptiva de Fourcy. e a Me
chanica applicada de Navier, que foi depois substituída {K'lo Tra-
elado de Construcçôe8 de Sganfln. . 

Com as vistas em nova reforma ordenou o governo, em portaria 
de t t de março de t 8.5.3, que propozesae cada uma das dift'ere ... 
tes Congr('.gaçoos da Universidade as reformu e providenciu ele 
que julgasse carecer. Para esse fim nomeou a CongregaçlO ele Ma
thematica uma commisslo, que apresentou em breve o seu pa .... 
cer, o qual, tendo sido alterado pela maioria do Cooselbo, de. 
I~ar a votos e opiniões encontradas, querendo uns que se déll8e 
mais desenvolvimento ás applicações das 8('.iencias matbematicas. 
e propondo para esse fim que fossem destinadas duas cadeiras da 
Faculdade para um curso de coostrucçõe&; opinando outrGS que, 
exigindo a indole propria da Faculdade de Mathematica que nella. 
os estudos tbeoricos transcendentes tenham o maximo desinvolri
mento, sem que se desprezem os estudos experimentaes que ser
vem de base e demonstração 6s theorias, era necessario, para niO 
ficarmos a este respeito em vergonhoso atraIo do mundo scienti
fico, que o ensino das mathematicas puras, que silo, com a me
cbaoica, a base fundamental do edi6cio mathematico, fOS8e pelo 
menos distribuido por tres cadeiras da Faculdade. Depois de re
colhidos pelo Governo os pareceres e votos das di~l'I8!J Faculd ... 
des, appareceu a novíssima reforma decretada em 20 de aetembro 
de t 84"', pela qual foi creado em Coimbra o Conselho Superior 
de Irnrtrucçllo Publica. Por este decreto iti regulada a distribuiçlo 
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das -.terias do ensino oa Faeuldade de M.t.heJnatica ptla segMiate . 
, (órma: . 

PRIIIBIBO ARNO 

t." cadeira - Aritbmetica; Geometria de Euclides; Algebra até 
ú equações do 1.° grãu iaclusivameute; TJi.. 
gonometria plana. 

SEGUNDO ARRO 

2." cadeira - Continuaç!o da Algebra; Algebra superior; Series 
-principios elementarea de ealculo cIi8'e~ 
cial e integral. 

TBIlClIID Amo 

3." cadeira - Calculo integral transee04ente. de v~, e eqn&
ções differenciaes até á 3. ·ordem; e na 2." parte 
elo 10110 MedMllica dos .olid08. 

QIJADO ,\DO 

..... cadeira - AstroDOmia practica. t 

'5 .• cadeira - Optica e de8cripçlo dos instnameolDl de observar. 
Geometria descripuva e .Ge~desia. 

0111111'0 ADO 

6.~ cadeira-Hydrostatica e Acostica. 
7." cadeira -Mechaoa celeste. 

Neste decreto tixou-se o ordenado do prof'ellor de Deaenb. em 
õOO&OOO réis, e o do seu substiwto em 3001000 reia. 

Nao tardaram a apparecer no aeio da Congresa~ algumas 
propostas teodeotes a modificar de novo a diBtribuiç!o das .a. 
rias, que entravam no precedente quadro, e, toounoaodo a haver 
discrepaocia de opiniões, teotou-se chegar a um aceonIo por meio 
de reuniões particulares dos vagaes do COIlIelbO, porém pouco se 
eoueeguiu por este meio. Depois de proloogadas d~ decidiu 
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a maioria da Congregaçao que o novo plano fosse modificado, do 
3. o anno em deante, por esta r6rma: 

TE.CBIBO ARNO 

3.· cadeira - cálculo superior, dift'erenças finitas; Geometria des
. criptil'a. 

4.- cadeira - Mecbanica racional dos solidos e Duidos; Optica. 

QUABTO ARNO 

6.· cadeira - Astronomia practica. 
6. - cadeira - Mechanica applicada; Geodesia. 

QUJNTO .\NKO 

7.· cadeira - Meebanica celeste. 

Os estudantes do t.O e 2.0 anno deviam estudar Physica e Chi
mica, e os do IS. o Geognosia, tudo na Faculdade de Pbilosophia. 

A Congregaç!o dirigiu ao Governo um relatorio, no qual, dando 
conta d:esta mudança, expunha os motivos por que tinha sido le-:
vada a razel-o. Em portaria de 20 de outubro de 1852 o Goremo 
deu o seu assentimento a este novo plano. 

Por outra portaria da mesma data foi a Congregaçao de Ma
thematica auctorizada, como havia requerido, para alternar as 
aulas da Faculdade nos aonos que julgasse conveniente, devendo 
ser de duas horas o minimo tempo da~ aulas assim alternadas. 
Este systema extendeu-se a principio a todas as aulas do curso 
mathematieo; mas depois decidiu a Congregaçao que as aulas do 
t . o e i. o anno continuassem a ser diarias, como antigamente. 

A experiencia, adquirida nos anoos decorridos desde a reforma 
de t 84'. tinha demonstrado que DIo era .possivel, por falta de 
tempo, explicar alguns dos ramos 4as 8CÍencias matbema.ticas, e 
dar a outros todo o desinvolvimento que exigiam; e por isso de
cidiu a Congregaçao de Matbematica, em i7 de abril de 1857, 
consultar o Governo, pedindo que se creasse na Faculdade maia 
uma cadeira, onde se explicasse a Geometria descriptiva, e a parte 
transcendente da Acustica e Optica, e se fizessem as experiencias 

, 
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neceuarias para que este ensino se tornasse proveitoS'o. Em atten
çlo Aquelle pedido Coi creada, por carta de lei de 26 de Cevereiro 
de f 861, a cadeira de Geometria descriptivo'; e em portaria de I) 

de lIUlI'ÇO do mesmo anno ordenou o Governo que o Conselho 
apresentaue o programma da distribuiçlo das materias pelas oito 
cadeiras do DOVO Curso mathematico. O programma proposto peja 
Faculdade, n!p Coi acceito pelo Governo; e em Congregat.lo de 
'Outubro do mesmo aooo de t 86 t foi apresentada pelo prelado . 
da Uoivenidade uma portaria, com a data de 9 de outubro, em 
que as materias do Curso mathematico Coram distribuidas da Córma 
seguinte: 

PROIBIBO ARNO 

La cadeira-Algebra superior, principio da theoria dos numeros; 
Geometria analytica a duas e tres dimensões, 
theoria das Cuncçôes circulares; Trigonometria 
espherica. . 

Chimica inorgaoica-Desenho- flUiU liçõe. por .. 
mana. 

SEGUImO .01'0 

2.· cadeira - Calculo differeocial e integral; das dift'ereoças, di
recto e ioveno; das variações; das probabili-
dades. . 

Phys:c. eXperimental-Desenho-dtlal liçiSel por 
MRtJna. 

TBRCBIBO ARNO 

3. a cadeira - Mechaoica raciooal e 8uas applicaçõe8 ás maehinas • 
.t. a cadeira - Geometria descriptiva; applieaçõe8 • stereotornia, 

• penpectiva e fl theoria das sombras. 
Physica dos impoooeraveis. 
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QUARTO MUIO 

6. ~ eadelra ~ Deseriptilo e utlO dos in8Cnlment08 opticOll, aifIro.. 
, óomia praetita. 

6.' cadeira - PbysiCl mathematiea; applicaçõell da meehaniéa ú 
, toDStrucçôes: 

Botaniea. 

Qutln'O AnO 

7.' cadeira - Geodesia; topograpbia; operaçôes cadastraes: 
8.' cadeira - Mechanica celeste. 

Mineralogia; geologia e arte de minas. 

A Congrégaeão de Mathematica, com excepção de um dos seus 
vogaes, intendoo f{'1e 'esta distribuiçao de materias, alem de in
conveniente ao eOSInO, principalmente pela suppress!o quasi com
pleta das matflrias que fazem parte do I. o anno mathematito, nRo 
podia por outra parte pôr-se logo em exeroçDo, tomo se exigia 
na mencionada portaria, não só porque os estudantes oRo se acha
vam previamente habilitados para frequentar algumas cadeiras se
gundo o novo plane, mas ainda porque não era possivel, jã depois 
de abertas as aulas, que se pozesse em exercicio, com proveito, a 
nova cadeira de Pbysiea mathematica sem os necessarios l"epnra
toti08 de prograDnna definido e de cómpendio,adequado. Em taeà 
circumstaocias intendeu a Congregação que devia sobr'estar Da 
8Ktcu(:lo da portaria, e expor respeitosamente ao Governo os in
convenientes e 88 difficuldades da sua execução immediata. Em 
officio de 22 de outubro de t 861, dirigido pela Direcção geral 
de instrucção publica ao digno prelado da Universidade, estra
nhou-se que, a pretexto de ter de representar, a Faculdade dei
xasse de dar cumprimento ãs ordens de Sua Magestade. Ouvida 
em CongregaelO a leitura d' este officio, decidiu immediatamcnte 
a' grande maioria do Conselho da Faculdade de Mathematica que 
se decl8l'888e na acta d'aquella sessllo que «"ira com grande sur
preza e prorundo lIentimebto tachados de pretextos para deixar de 
cumprir as ordens de Sua Magestade os motivos que teve para 
sobr'estar naquelle cumprimento, antes de serem avaliados tom 
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conbeeimento de causa. Que tão grave imputação nunca Córa Ceita 
á CoDSelho algum d'esta Universidade, porque todos têm por tim
bre cumprir pontualmente as ordens de Sua Magestade e do Go
verno, nlo com obedieocia cega, mas intelligente, respeitosa e d.is
creta, como cumpre que seja a do homem livre, por interesse do 
metllllo Governo, que nlo tem o dom da infaUibilidade. Resol,eu 
mais o Conselho que se consignassem 04 acta os motivos que o' 
mesmo Conselho teve para sobr' estar na execuçlo da portaria, e 
que Cossem elevados immediatamente â consideraçao do Go,erno, 
para que este, avaliando-os com conhecimento de causa, podesse 
faler constar ao Conselho, pelos meios legaes, a sua resoluçlo 
conscienciosa e terminante, a qual seria, qualquer que podesse ser, 
immediatameote cumprida pelo Conselho; ficando este livre da rc
.poosabilidade que sobre elle pesaria, se procedesse com leveza em 
negocio de tamanha monta, no qual se achava compromettido o 
interelllC da Faculdade de Mathematica e da Universidade, e,o cre
dito do Governo.)) 

Em resposta a esta coosQlta da Faculdade decidiu o Governo 
que, mantendo-se o plano estabeleci,do na portaria de 9 de outu
bro de 186 f, se observassem todavia algumas determinações de 
eharacter provisorio, no aono lectivo de f 86 t para f ~62, para 
estabelecer a neeessaria lransiç1lo entre o antigo e o novo plano. 

Os inconvenientes que a Congregaçllo de Matbematica reconhe
ceu na luppres!ão quasi completa do t. o anno mathematico, e na 
coocentraçilo 'do estudo ·das mathematicas puras em duas cadeiras 
!IOIOente, Coram em bret"e confirmados pela experiencia, e espe
cialmente apontados ao Conselho da Faculdade pelo professor do 
,,1' anuo; e ia&o moveu o sr. Luiz Albano d'Aodrade a propor, 
Da Coogregaçlo de 5 de dezembro de .862, que se commettesse 
101 lentes do l. o, I. o e 3.0 anno o arranjo de uma nova distribuiçlo 
das materias das dietas cadeiras, que de algum modo remediasse 
aquellea incon,enientes. A commisslo apresentou á Congregaçllo 
da Faculdado o seu parecer sobre este objecto em 5 de Cevereiro 
do f 86l, o qual Coi approvado unanimemente. Consistia o pare
cer: em que se déssem no •. 0 anno, como preliminares ao estudo 
da Algebra superior, algumas doutrinas mais elevadas de Arithme
tica, Algebra é Geometria plana e dos solidos, que ou nlo entra
vam no programma mais elementar e practico uos lyceus, ou que 
alli se oRo estudavam debaixo do systcma e com ~ desinvolvimeoto 
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que deviam ter na Universidade; e em passar para o 3.° Anno as 
partes do calculo differencial e integral que estão em mais intima 
ligaçAo com a Mecbanica racional. I' 

.Este plano, sem alterar n~tavelmente o, plano do Governo, re
mediava em parte os seus inconvenientes; mas, para que melhor 
satisfizesse 6s condições do ensino, parece-nos que cpnviria ainda 
que a Mecbanica dos fluidos passasse para a cadeira de Geodesia, 
servindo-lhe de preliminar, e deixando mais campo na 3.· cadeira 
80 estudo da Mechanica dos solidos. 

'Por doença grave, que sobreveiu ao lente do LO anno, o sr. Ru
fino Guerra O&orio, e de que mais tarde veiu a succumbir em t 9 
de junho de t 871 , nDo chegou este distincto proCessor a coordenar 
por escripto as mate rias que deviam servir de preliminares ao estudo 
d'aquella cadeira, deixando talvez por isso de se levar a effeito a 
decisão unanime da Faculdarlll, que-acabémos de mencionar. O qua
dro estabelecido em 186 t tem regulado até hoje, com a unica 
modificaçAo de ter passado para o 5.° anno a cadeira de Physica 
'mathematica, e d'aquelle anno para o 4.° a de Geodesia. 

Em CongregaçAo de 9 de novembro de t 87 t apresentou o 
actual lente do t.O anno, o sr. Francisco Pereira de Torres C0a
lho, o programma das materias, que, no seu entender, devem razer 
objecto do ensino da sua cadeira, no qual introduziu algumas ma
terias novas, ou expostas debaixo de nova rórma, a fim de que os 
alumnos. de Mathematica que séem da Universidade vão jé rami
liarizados com os livros modernos da sciencia. A Faculdade, re
conhecendo a conveniencia de adherir équella idéa, roi comtudo de 
opinião, declinando de si toda a responsabilidade, de que aDo era 
possivel pôr em execuçDo o mencionado programma, em quanto 
se nDo der nos lyceus maior desenvolvimento é matbematir-8 ele
mentar, ou na Faculdade maior extensDo ao ensino das Mathema
licas puras. 

Por proposta do proressor de Geometria descriptiva, o sr. FIo
rendo Mago Barreto Peio, decidiu a CongregaçDo que se lan~asse 
na acta de 12 de março de f 872 um voto de agradecimento ao 
sr. L. P. da Motta Pegado, lente de Geometria descriptiva da 
Eschola Polytechnica de Lisboa, pela cooperaçDo e bom serviço, 
que se dignou prestar em relaçDo aos melhoramentos realizados 
no ensino practico da aula de Geometria descriptiva da Univenii
dade. 
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III 

A mudança de tompendios, que se tomava cada vez mais' ur
gente, voltou de novo, e tom melhor resultado, depois de 1834, 
a merecer a attençlo da. Faculdade de Mathematica. Em 12 de 
fevereiro de 1835 expoz o sr. Dias Pegado a necessidade d'esta mu
dança; e em virtude da sua exposiçlo decidiu a Faculdade que 88 

representasse 6s Côrtes, pedindo auctorizaçlo para fa~er nos com
pendios de todo o curso mathematico as mudanças que ju1gasse 
convenientes. 
. Em 2 de abril de 1838 propoz o sr. Thomaz d'Aquino,'e a 
congregaçlo decidiu, que se adoptasse para compendio do LO e 2.
anno mathematico o Curso completo de mathematicas pura. de 
Francoeur, e que para esse fim se mandftS8e imprimir e traduzir 
em vulger por pessoa ou pe8!l0as idoneas; e que para o 3.0 aono 
se adoptasse o Tractado de mechanica do mesmo auetor, que depois 
foi substituido pela Mechanica de Poisson. 

Da traducçilo do curso de mRthematicas foram encarregados o 
sr. Rodrigo Ribeiro de Sousa Pinto e o seu collega Castro Freire, 
e a pedido de ambos foi nomeado censor do seu trahalho o sr. TOO
maz d' Aquino. Para 88tisfazer aos desejos do Conselho, que eram 
começar-se logo naquelle anDO lectivo de t 838 para t 83~ a ensinar 
por aquelle compendio, correu apressada a sua impresdo, sendo 
por isso obrigados os -traductoies a cingirem-se as mais das vezes 
6 letra do original, afastando-se d'elle sómente nos logares que 
preci88vam e podiam apresentar-se com mais clareza. Para dar 
maior extendo e desen,olvimento a algumas doutrinas, inseri
ram-se no texto varias taboas e notas, algumas d' ellas destinadas a 
facilitar a intelligeDcia da Mechanica de Poisson, e da Mechanica 
Celeste de Laplace, que serviam de texto para as lições das re
spectiyas aulas no tempo em que se rez a traducçlo. Na 2.· ediçlo, 
começada em t 853, procuraram os traductores introduzir muitas 
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alterações e addições para dar melhor coordenaçilo e exposição 
6s doutrinas 110 original, modificando-as em muitas partes c inse
rindo outras que se julgaram convenientes para o ensino. Tod81 
estas modificações mereceram, como consta das respectivas actas, 
a approvaçDo do Conselho da Faculdade, a cujo juizo foram su
jeitas. Neste seu trabalho foram os traductores coadjuvados pelos 
seus iIIustres collegas, e especialmente pelos srs. Joaquim Gon
çalves Mamede e Rufino Guerra Qsorio, os quaes, tendo sido es
colhidos pelo Conselho para examinarem esta s~nda edição, se 
prestaram a revel-a com a melhor vontaae, indicando muitos dos 
melhoramentos que neUa S8 encontram, e que a sua practica do 
ensino do LO e 2.° anno do curso mathematico lhes havia 8ug
gerido. Tendo-se esgotado esta segunda edição, reimprimiram 08 

traductores, em 187'. n'um só volume, toda a Geometria Analy
'1eG, para commodidade do ensino, e para que os alumuos só ti .. 
vessem de munir-se em cada anno dos volumes cujas materias 
devessem estudar; e. noutro volume a Ã.lgebra Superior, em que 
se introduziu um additamento sobre os {o.ctoriae., extrabido das 

• rRllitviç4u Malhematicas do sr. Margiochi, e algumas notas im
portantes devid81 ao favor do sr. Torres Coelho, actual profeuor 

I do 1.· anDO malhematico. ' 
Em 1 t de fevereiro de. t 846 foi adoptado pela congrega(ilo, 

para continuação do com pendi o dé mathematicas puras, o Addita
mento áI notlU do calculo di/{erencial e integral de Framoeur, que 
em f845 publicâra o sr. Rodrigo Ribeiro de Sousa Pinto. A maior 
parte d'estas notas foram depois introduzidas nos logares respectivos 
da seguoda edição do Cuno de malhemathiclU puras. Tambem 
Coram approvadas para compendio as seguintes obras do mesmo 
ilIostre profell6Or: Complemento. da geometria. ducripti"a de ú{fJ
bure de Fourty, publicados ~m 1852; e o Calculo dlU ephemeridu 
aatronomÍUII de Coimbra, publicado em 1849, e de que ainda 
DOI tornaremos a occupar. 

Em coDgregaçlo de 23 de dezembro de 1852 foram approvados , 
para eompendio do 3.0 anno os ElemtntOll de mechaniea ro.cional 
doIlOlido., do professor da respectiva cadeira, Francisco de CaBtro 
Freire, o qual fez cedeneia á typographia da Universidade da pro
priedlde da primeira ediçilo; decidindo o Conselho por essa Oce&

aito '1ue se instasse com o prelado da Univel'llidadc para que a 
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impresslo d' este compendio se fizesse naquella typographia cora 
prererencia a quaesquer outros trabalhos.' . 

Tendo o prelado da Universidade consultado -o conselho da Fa
çuldade de Mathematica, em f 8 de novembro de 1851, sobre a 
utilidade de se imprimirem as Taboas para facilitar o calculo das 
dutancicu &mara, do sr. Jacome Luii Sannento, o Conselho, re
portando-tie ao parecer que sobre ellas já havia dado, de que o amtor 
d'aquellal Taboas fizera com tUas um ,erviço util ao, calculado
res, Coi de parecer que, para utilidade do Observatorio, convinha 
que rossem impre88as. -

Em t5 de maio de 181S3 apresentou o sr. Rodrigo Ribeiro 
de Sousa Pinto, lente de astronomia practica, a primeira parte dos 
8eOJ Ekmento, de a.tronomia, que Coi tomada na eonta de um va
lioso serviço Ceito ao ensino da Faculdade. E ponderando-se, em 
cqngregaçllo de 27 de julho do mesmo anno, as vantagens que 
resultavam de se concl\lir este compendio quanto antes, resolveu 
o Conselho, a exemplo do que já se practicara em outra epocha 
com o sr. Af{ostinbo José Pinto de Almeida, quando rora encar
regado do compendio de hydraulica, que se dispensasse o reCerido 
lente da regencia da sua cadeira, para mais depressa se conlegUir 
a conclusilo d'aquelle livroi dispensa, porém, da qual o auctor se 
utilizou apenas as poucos vezes que lhe Coi absolutamente neces
BOriO. Animado por esta honrosa approvaçllo da Faculdade, e mais 
tárde pela de" alguns Astronomos portugueles e hispanhoes, o 
auctor Cez publicar em 185R e j 859 a primeira parte e a theoria 
do 801, e imprimir em 1865 e I S66 as theorias dos planetas e 
da lua; mas a urgencia de outros trabalhos astronomicos obri-

• gou-o por duas vezes a interromper a impressllo. Sahemos porém 
que actualmente se prosegue nella, e que ha toda a esperança de 
lfUe brevemente se conclua aquella obra importante: 

Em congregaçllo de 8 de janeiro de 1859 Coi approvada para 
compendio a primeira parte manuscripta de um Tractad.o tlemen
tar de geometria, do sr. Raymundo Venancio Rodri~ues, a qual 
tinha sido submettida ao juizo do Conselho em 4 de junho de 
1858 •. 

Em quanto aos livros extrangciros, escolhidos para compendios 
no curso mathematico, tem havido algumas alterações, devidas á 
difl'erente organizaçllo por que têm passado os cadeiras da Facul~ 
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dade. Os livros adoptados para o ensino d~ Faculdade NO, no 'Bctual 
aono lectivo de 1872 para 1873, os seguintes: 

PRIMEIRO ANKO 

t • d' Castro Freire e Sousa Pinto. Coimbra. 1871. l 
Geomttria analytita. de Fraocoeur, traduzida por 

• caelra •• AI br 'deF d 'da I ge a IUpenor, rancoeur, tra UII pe os 
mesmos, Coimbra, 1871. 

SEGUImO .11'1'0 

2 • d' t Calculo differencial e integral, de Francoeur, tra-
• ca eira • . d 'd C t F' S P' t . . UII o por 88 ro relre e ousa 10 o. 

TBBCBIIlO ARNO 

3 • d' t Glomltrie dacriptit)e el Stírlotomü, de Le Roy, 
• ca eira.. It' ed',.a u Ima 1\",0. 

4.' cadeira •• Mlcanique rationntlle, de Duhamel, ultima edição. 

QUARTO 1lKNO 

Õ • d' t Elemento, de astronomia, de Sousa Pioto. 
• ca eira •• ,. 'd D b ' .III,tronomte, e u OIS, 

6.' cadeira •• Glogno'ü et topographü,· de Pui888Dt. 

QUINTO Ane 

7 • d " J Thlorü analytique d", 'Y1Üme fi", monde, de Pooté-· ce eira.. . I t cou ao. i 

8 • . d ' 'Jllcar&iqtu rationtlle, de Poissoo. 
• ca eira •• ~ Worie de r Ilasticitl, de Lamé. 
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IV 

Aponctarem.OI Deste logar mais alguns actos e deei56ea impor
laDtes d. Faculdade de Malhematica. 

Em virtude d'uro pedido do millistro dos negocios do guerra 
feito ao ministerio do reino. por este transmittido 6 
de Malhematica em 20 d~ulho de 18iS3. 
01 estud.ntC5 do 3,· 8nll9"m~themútico pclo seu scico-
li6co, colloc8ndo: na . .n-imcira classe, 011 premiadO! ou 
julgados distinctos; ub .eidpV, OS apenas approvados 
nemine disertpall/':' e 6õãlfuiote na·,er"" çlDsac, os approvados 
rimpliciler. J' tr.' /~ 

Teado portaria do ministe-
rio do ~ Governo decidira 
lIubsidi""'....D o1lrigaçlio de se dar 
oelle Iogar lICicntiOcos ou lit-
terarioa das membros. decidiu 
• Congregação que s.e encarregasse de 
designar essas .d'csJ.a dceisDo roram olli 
impreaeos alguns dos observa-
ções 8stronornicns; e tém-se publicado 
nri08 e importantes muito 111m COR-
coMido para o credito jornal. Ainda ul-
timamente appnrecem artigos dos octuaes 
lentes su bstitutos da Costa e Almeida, 
losé loaquim Pereira Souto Rodrigues. 
que dlo bem rundadas de pro-
fesso .... continuarA e a 
Uni,enidDd~. 

Sollicita pelo ruturo de seus • Fatuidade de 
Malhematica que rossem clles a05 alumnos 
da eachola polytcchlliro. logo a eschola 
do enreito: c esta sua segundo lhe roi par-
ticipado pelo ministerio guerra cm de agosto de 1853. Em 
virtude do disposto no artigo 43 do decreto com rol'Çlll de lei, de 

0'0"" by Goosle -
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24 de dezembro de t 863, eram os alumnos da Universidade pro
movidos a alferes alumnos no fim do curso matherqatico. Ultima
mente esta disposição tornou-se exten~iva aos alumnos que com
pletam o 3.· aODO do curso mathemallco, por decretô de t 3 de 
março de t 872. 

, Na congregaçAG de 28 de maio de t 856 leu-se uma portaria 
do Governo de Sua Magestade, na qual, em vista de uma repre
sentaç!o do sr. Barjona, lente de Medicina, emque ponderua a 
ineonveoiencia da antecipaçAo com que em algumas Faculdades se 
punha termo és respectivas prelecções, se ordena que os conselbot 
das Faculdàdes de sciencias naturaes tenham em atteDÇlo certai 
regras que alli se prescrevem" quando marcarem o tempo em que 
devem terminar as suas lições. O Conselho, mandando lançar aqyeUa, 
portaria no livro das suas actas, julgou lambem que alli mesmct 
devia declarar: que jé muito antes d' esta portaria fOfa sempre c0s
tume na Faculdade de Mothematica ter em consideração, para e 
.encernJRento das aulas dos differentes annos, todas as disposições 
,e preceitos recOlnmendado~; e se aquella portaria se podia intea
der como irrogaodo censura 6s Faculdades a que era dirigida, 010' 
podia esta caller á Faculdade de Mathematica. 

Em virtude de uma proposta do sr. Jacome Luiz Sarmento foi 
UIlanimemeote decidido pelo conselho da Faculdade de Mathematica. 
em 29 de agosto de f857, que d'alli em deante fossem escriptaJ 
-em portuguez c impressas pelos repetentes as dissertações ioau
guraes. 

Aos esrorços e diligencias do conselho da Faculdade ê devida a 
continuaçào das preciosas collecções de memorias de divenas aca
demias e dos jomaes de sciencias mathematicas, bem como a acqui
siçAo das obras mais acreditadas das mesmas scieocias, que ulti
mamente se têm publicado. 

Adherindo a uma proposta do sr. Florencio Mago Barreto Feio, 
mandou a Congregação, em 1851, collocar na livraria do observa- , 
torio as seguintes obras IlHlOuscriptas do dr. Pedro Nunes, as qu.aCJI 
se adaavam na typograpwa da Universidade, por ter começado alli 
a sua impressio, que parou depois do fallecimento do sr. José Joa
quim de Faria, e são: 7'ractado da espÀlTa com a the0ri4 do lOl 
e da lua, escripto em portuguez - Tractado sobr~ cerla. duvidtu 
de navegação, em francez - UmtJ obra sobre o. erros do pro(t8BM' 
• matÀtmatica de PariI, Oronce Finé. escripta em lntim. 
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o engrandecimento e credito do Obsenatorio astrooomico, tio 
intiBlllmente ligado com a Faculdade de Mathematica, lem mere
cido de&de o seu principio a particular aUençio da mesma FI. 
'dade, e seria longo e prolixo dar neste logar conta miuda dOi. 
auxilios que ella tem prestado áquel1e importaatissimo estabeJeei.. 
mento. Por isso, limilando-nos aos mais importantes, só diremGs 
que desde todo o tempo o Conselho da Faculdade de Matbematicà 
tem coadjuvado a Direcção do Ohsenatorio, concorrendo para • 
acquisifão dos melhores instrumentos de que o mesmo Observatorio 
se acha provido; instando pela substituição d'outro8, que o p~ 
sivo adeantamento das sciencias e das artes tem successivamente 
aperfeiçoado; 80llicitando dos poderes publicos os meios pecuniarios 
para a conclusão do primitivo Observatorio do Castello, que daria 
logar á melhor collocação dos instrumentos e á accommodaçlo 
convenient~ dos empregados do Observatorio; e finalmente tomando, 
parte oa8 diligenc.ias da direcçllo, a fim de ser melhorada a sorte 
d' aquelles empregados, e de serem devidamente gratificados 01 

valiosos serviços que elles por diflerentes occasiões têm prestado 
ao Obsenatorio. 

Por vezes se têm julgado mal definidas. as relações que dev .. 
eJ.Ístir entre a Faculdade e a Direcçllo do Ohservatorio; e por ,ezes 

_ se têm debatido a este respeito, por certo com a melh.or boa I'é 
de parte a parte, opiniões muito t>ncoDtradas. Depois de longa dia
cUIdo, a que ultimamente deu logar o officio da direcçio geral 
de' IDstrUcçllO publica. de 21 de iulbo de t870, no qual se orde-
IlQU que a Faculdade fosse ouvida sobre as refonD8s e melhora
mentos que podem introduzir-se Da organizaçllo e regímeo de 
Observatorio astronomico, finnôu-se o projecto da maioria do coo
selho da Faculdade na opinião assentada, e. conforme com o que 
ii determinara a carta regia de 4 de dezembro de t 799, pela 
qual se regula aquelle estabelecimento. de que, devendo baver entre 
a Faculdade e a Direcçilo do Observatorio a boa harmonia e mutuo 
auxilio, como cumpre entre partes tllo estreitamente ligadas entre si, 



• 

, 

é todavia necessario que a direcçlo das observações astronomicas 
e do calculo da ephemeride, para que possa caber-lhe uma respon
sabilidade eft'ectiva, seja completamente independente da ingeren
cia da Faculdade, cuja inspecçilo se limitará á parte dO Observa- ' 
to rio destinada para o ensino práctico da astronomia na cadeira re
spectiva. Este projecto Coi conforme, na maior parte das suas dis
posições, com a resposta que tinha dado ao Governo de Sua Ma
gestade o actual Director do Observatorio, mandado egualmente 
ouvir sobre o mesmo objecto pelo citado officio de 21 de junho, 
e Mm a separação de serviços estabelecida pelo mesmo Director 
desde • 866. Os Cundamentos do projecto da maioria Coram 01 

mesmos sobre que assentou a re80luçDo analoga, que se tomou re
lativamente á Faculdade de Medicina, tornando tambem indepen
dente d' ella a Direcçlo dos hospitaes, e ficando apenas sujeita A 
iogerencia da Faculdade a' eschola destinada ao eosino praetieo 
d'aquella sciencia. 

VI 

Por todos os gOl'emos ilIustrados do nosso paiz tem sido reco
nhecida a conveniencia de se. eft'eituarem viagens e villitas scieo
tificas às nações onde a cultura das sciencias se acha mais desin
volvida, em virtude dos grandes meios de que podem dispor, e dos 
maiores estimulos que oft'erecem á actividade intellectual. 

Em relaçDo á Faculdade de Mathematica, acham-se ellas 'recom
JDendadas na carta regia de 4. de dezembro de 1799, onde, como 
já se disse quando dém9s conta da nova organizaçno do Observa
torio, se determina, no artigo t3, que de dez em dez annos, pouco 
mais ou menos, se mande dm ajudante do Observatorio a practicar 
nos Observatorios extrangeiros mais acreditados. No artigo .4. da 
mesma carta regia se recommenda ~ais, que estas missões, relati
VIS á astronomia practica, se executem egualmente a respeito de 
todas as outras sciencias practicas estabelecidas na Univenidade, 
nos tempos e circumstancias que mais opportunas Corem, como um 
dos meios mais proprios e emcazes para animar e promover o adeao
lamento d' eHa!!. 

1 
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~i.,e. do sr. I.Dlel Pedro de lelle 
• diferentes paizes d. lurop. 

Nlo tardou esta ultima recommendaçlo a ser satisreita pela 
Faculdade de Mathematica por occasillo da creaçlo da cadeira de 
hydraulica, de que já dêmos conta. Na carta regia de t 6 de no
vembro de 180', em conrormidade eom o parecer da Faculdade, 
foi concedida licença ao sr. Manuel Pedro de MeUo, lente da nova 
cadeira, para razer 'uma viagem a differentes paiies e estados da 
Europa com o fim de ver, observar e examinar as principaes obras 

• bydraulicas que neUa bavia, e assim mesmo o modo e methodo 
de as dirigir com acerto, perfeiçlo e economia, vencendo 'o seu 
ordenado por inteiro com uma ajuda de custo de 600$000 réis 
annuaes por conta do cofre da Universid~de. Para esta missão scien
ti6ca lhe foram dados uns apontamentos com instrucções circum
slanciadas, redigidas e assignadas pelo sr. José Monteiro da Ro-

o cha em 20 de dezembro d'aqueUe mesmo anno. Nestes aponta
mentos, compostos de q~inze artigos, alem do que era relativo ao 
fim especial da sua misslo, se-lhe recommendn: que visite os esta
belecimentos litterarios mais importantes das terras principaes por 
onde passar, e_ tracte de estabelecer entre elles e a Universidade 
todas as possiveis relações scientifiC8S; que procure informar-se 
dos artistas mais perfeitos na construcção dos instrumentos ma
thematicos, pbrsicos, cirurgicos, etc.; que se informe das pessoas, 
ou casas de negocio, mais acreditadas .J! idoneas, por meio das 
quaes se possam fazer para a Uaiversídade encommendas d'aquellcs 
instrumentos, e que se incumbam tambem da remessa para Coim
bra das principaes collecções scientificas, e da acquisição paro a 
Unive~idade de collecções de livros raros, mappas, etc.; e final
mente que pro.cure experimentar alguns dos instrumentos astro
nomicos que possa~ servir no Observatorio de Coimbra. As cir
cumstancias dos tempos, que em breve seguiram á sabida do 
sr. Manuel Pedro de Mello para as suas viagens, agitados pelas 
invasões dos francezes e guerras successivas de N apolelo, impe
diram o insigne professor de satisfazer, como desejava, a misslo 
de que fora incumbido; mas, não obstante isso, prestou com ella 

IrfA~ 6 
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A sciencia muitos serviços, que ficam apontad9s Desta memoria; .e 
tanto o Observatorio como os gabinetes de scienr.ias naturaes llie 
slo devedores da acquisiçllo de muitos dos bons instrumentos que 
possuem. O fogo que em 182t consumiu, como jA dissemos na 
sua biographia, os seus preciosos manuscriptos redigidos durante 
as syas viagens, veiu ainda por fim destruir muitos outros docu
mentos do zelo com que procurou desempenhar a honrosa com
missão de que fora encarregado. 

o eclipse solar total de 18 de julho de 1860 

Em 26 de junho de t 859 elevou o Conselho de Mathematica 
A presença de Sua Maj!lstade uma consulta, expondo a imperiosa , 
necessidade de ser mandado algum dos ajudantes do Observatorio 
estudar fóra do reino . aos principaes estabelecimentos scientificos 
da Europa, em que estivesse mais aperfeiçoada a arte de observar, 
a fim de colher os conhecimentos de practica, de que tanto se ca
rece e cada dia vllo sendo mais urgentes. E, para que da visita do 
reCerido ajudante podessem a 8ciencia e a Faculdade de Mathematica 
tirar o maior proteito, intendeu que devia ir, previamente á missão 
d'elle, algum dos tres astronomos, que, segundo a sua antiguidade; 
a isso se prestasse, fazer uma visita a alguns d' esses Observato
rios, com o fim de escolher qual lhe parecesse mais conveniente, 
e de fazer os ajustes precisos com os directores para maior utili
dade da visita do commissioDado pela Faculdade. 

O eclipse solar de t 8 de julho -de t 860 forneceu em breve um 
bom ensejo para realizar parte dos desejos da Faculdade, m8Di
Cestados na consulta que acabamos de mencionar. Em t O de maio 
de t 860, em virtude de uma proposta anterior do vogal FraDcisco 
de Castro Freire, e logo apoiada pelo sr. FloreDcio Mago Barreto 
Feio e pelo fiscal da Faculdade, decidiu o Conselho da Faculdade 
dirigir Dova consulta ao Governo de Sua Majestade, na qual ex
punha a utilidade de ser representada a Faculdade por um dos 
seus membros no congresso de observadores, que deviam reunir-se 
em Hispanba para observarem aquelle grandio~o phenomeno, um 
do!! mais importantes do nosso seculo; e sollicitava ao mesmo tempo 
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88 licenças e meios neeessarios para que um dos Mtronomos do 
Observatorio de Coimbra, ou, DO seu impedimento, o lente da Fa .. 
culdade que o digno prelado da Universidade designasse, acompa
nhado por um artista, visitassem os obser~torios e mais estabe
lecimentos scientificos e artisticos de Hispanha, que tivessem ana
logia com as sciencias astronomicas, procurando estabelecer rela
ções com os astronomos notaveis dos outros paizes, que concor
ressem é observação do eclipse, . e colhendo todas as noticias que 
podessem aproveitar ao Observatorio da Universidade. 

O Governo de .Sua Magestade, tomando lia devida consideraçDo 
esta consulta da Faculdade de Mathematica e outra identica da 

. Faculdade de Philosophia, e bem assim' o parecer do conselheiro 
reitor da Universidade, que en!Ao era, o sr. visconde de S. Je
ronymo, ordenou, em portaria do ministerio dos negocios do reino, 
que fosse nomeada uma co~missão eomposta de um dos astro
nomos do Observa1orio da Universidade, designado pelo mesmo 
reitor, do lente em exercicio na cadeira de Physica na Faculdade 
de Philosophia, e de um membro do Observatorio meteorologico 
do infante D. Luiz na Eschola Polytechnica de Lisboa, para con
correrem, no indicado dia J 8 de julho, com os mais observadores 
que se reunissem em Hispanha, poro fazerem as competentes ob
servações astronomicas e meteorologicas durante o eclipse total. 
Esta com missão devia ser acompanhada po~ algum dos guardas 
do Ob&el'vatorio astronomico do Universidade, o qual teria a seu 
cargo o acondicionamento dos instrumentos, e os mais serviços 
que pela commissio. lhe fossem determinados. Ordenou-se mais na 
referida portaria que as duas Faculdades de Philosophia e Mathe
,matica dessem aos commissionados as instruCções necessarÍas para 
o desempenho da sua missão, comprehendendo-se nellas não I só 
quanto respeita és observações do eclipse, que era o fim especial 
d' esta missão, mas tambem a indicação da visita aos principaes 
estabelecimentos de Sciencias physico-m!lthematicas do reino vizi
nho e das relações que po!' esta occasiDo os commissionados de
viam estabelecer, segundo o Conselho tinha proposto. 

Em resultado d' esta porLaria ficou a commissão portugueza, en
ca .... egada de obsérvar em Hispanha o eclipse solar de t 8 de julho 
de t 860, composta: do lente de Mathematica e primeiro astrono-' 
mo, o 8r. Rodrigo Ribeiro de Sousa Pinto, presidente; do lent~ 
de Philo80phia, o sr .. Jacinlho Antonio de Sousa; e do ajudante 
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do Obsenatorio meteorologico doiofaote D. Luiz n~ Esebola Po
lytecbnica, o sr. Joio Carlos de, Britto Cape11o: e como ajudante 
da commisslo Coi o guarda do Obsenatorio astronomico de Coim
bra. o sr. Francisco Antonio de Miranda. 

Por causa da pequena antecipaçlo com que fora nomeada. e que 
tomara difficil a annuencia de alguns dos seus membros, a com
misslo, mUllindo-se apenas, de todos os instrumento,s que lhe po
deram fornecer tanto o Observatorio astronomico e o Gabinete de 
Physica da Universidade, Como o Observatorio da Marinha e o 
do Infante D. Luiz, partIU no ultimo de junho para Madrid. e d' a11i 
para Castellon de Ln Plana, onde, pôr attencioso convite do dire
ctor do Observatorio de S. Fernando, se reuniu com a commisslo 
hispanhola que se dirigia ao Cabo d'Oropesa. Acjui 8S duas com
missões reunidas fizeram a observaclo do eclipse. de que mais 
tarde deu conta, por sua parte. a commisslo portugueza na sua: 
Memoria aprestntada ao ex.mo miniltro do reino, aobre o eclipae 
solar de /8 de julho de /860, impressa em Coimbra. na Imprensa 
da Universidade, em 1860. 

Depois a commisslo portugueza. summamente penhorada pela 
generosa e franca hospedagem e pelos incessantes obsequios da 
commisslo hispanhola. recolheu-se a Madrid. onde os dois lentes 
commissionados da Universidade receberam ordem do Governo 
para visitar os estabelecimentos seientificos extrangeiros, nos quaes 
IlOdessem adquirir noticias. respectivas 6s suas profissões. CJue ser
vissem para melhorar os do nosso paiz. Do d~mpenho d'esta nova 
commisslo deu conta. pela sua parte. o sr. Rodrigo Ribeiro de 
Sousa Pinto no seu Relatorio aobre a "ilua doa obsenJatorioa 
Ik Madrid, ParÍl. Bm:ullaa e GrtemDich. impresso na Imprensa 
,da Universidade em f86 •. 

o eeliJ88 solar lolal de !! de dezembro de 1870 

Quando em t 868 se ca1eulou e~ Coimbra o eclipse solar total 
que devia ter logar em 22 de dezembro de • 870. e cujas phases 
se encontram determinadas nas Ephemerides A~tronomica8 do Oh
servatorio da Universidade para este ultimo anno, reconheceu-se 
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que a rua do mesmo eclipse passava ao sul de Portugal, tocando 
as orlas das nossas duas provincias meridionaes, a Extremadura e 
o Alemtejo, e cobrindo totalmente o Algarve, onde a linha central 
do eclipse atravessava de Odeseixe a Tavira. 

Em Con~açlo de 27 de abril de 1869 ponderou o sr. An
tonio José Teixeira a necessidade de se razerem a tempo'os pre
parativos para a obsenaçlo d'aquelle importante phenomenoi e o 
Conselho decidiu nomear uma commisslo, composta dos dois astro
nomos, os srs. Jacome Luiz Sarmento e Luiz Albano d'.Nndrade, 
para que, debaixo da presidencia do decano e director da Facul
dade, 'o sr. Abilio Afonso da Silva Monteiro, e de combinaçilo com 
o director do Observatorio àstronomico, o sr. Rodrigo Ribeiro de 
Sousa Pinto, apresentasse um projecto de consulta para sollicitar 
do Governo de Sua Magestade os necessarios recursos para a ae
quisiçlo de instrumentos apropriados, e para prover és despesas 
com a commisslo que devia ser mandada ao Algarve para razer as 
observações do eclipse. ' 

A commissAo tractou desde logo de se pÔr em relaçlo com os 
directores dos observatorios mais notaveis da Europa, buscando 
inrormações Acerca dos melhores instrumentos ultimamente con
struidos, e dos processos mais correctos para a observaçlo da parte 
physica,e astron~mica do phenomeno. Em 19 do mez de novem
bro seguinte respondia o insigne astronomo, o padre Secchi, di
rector do Collegio Romano, indicando o plano das observações que 
se deviam razer, e enviando um escripto seu sobre as obsen'ações 
espectraes com a descripçlo do seu magnifico espectroscopio de 
visão directa. No entretanto, e em data· de t 8 de novembro do 
mesmo anno, respondia o director do Observatorio astronomico a 
um omcio do reitor da Universidade, o sr. visconde de Vma Maior, 
indicando-lhe as disposições que julgava convenientes para estudar 
o que dizia respeito As observações do rererido eclipse no Algarve. 

Em 25 do mesmo mez de novembro ordenou-se em omcio da 
Direcçlo geral de instrucção publica, que o chere da Universidade 
nomeasseluma commissilo composta de lentes da Faculdade de Ma
thematica e Philosophia, para que, debaixo da sua presidencia, con
sultasse o Governo de Sua Magestade sobre o que parecesse mais 
conveniente para a observaçlo do eclipse. Esta commisslo ficou 
composta: do director do Obsenatorio, o sr. Rodrigo Ribeiro de 
SOUIWI Pinto; do sr. Abílio Aft'ODSO da Silva Monteiro, IMIte de pri-
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ma, décano da Faculdade de Mathematica; dO! dois lentes de As
tronomia, o sr. Jncome Luiz Sarmento e Luiz Albano d'Andrade; 
e por parte da Faculdade de Philosophia, do sr. Jacintho Antonio 
de Sousa, director do Observatorio meteorologico, 'e do sr. An
tonio dos Sanctos Viegas, lente da cadeira de Physica dO! im
pondecaveis. Em consequencia da nomeaçllo d'esta nOV8 com
missão suspendeu 8, primeira os seus trabalhos dando-se por dis-
solvida. . 

A nova commissllo reuniu-se desde logo, e em 9 de dezembro 
de 1869 enviou ao Governo um plano completo de trabalhos para 
a observaçllo do eclipse, e antes de dissolver-se pediu e alcançou 
do Governo que, aproveitando-se o trabalho da commissAo geode
sica, mandásse imprimir a parte sul da carta geographica do paiz, 
onde devia ter logar o eclipse total, lançando-se nella 8 Caxa da 
totalidade e a linha central do eclipse, segundo as coordenada8 
calculadas na Ephemeride 8stronomica de 1870. O bom desempe
nho da commissllo Coi louvado por uma portaria do Governo. 

Em 24 de janeiro de 1870 nomeou o Governo terceira com
missllo, com a séde em Lisboa, composta dos directores dos Oh
servatorios astronomicos e meteorologicos de Coimbra e Lisboa, 
para deliberar sobre as providencias que conviria adoptar. Reuniu
se effectivamente a nova commissDo em Lisboa em 7 de Cevereiro, 
e approvando cõm pequenas alterações' o trabalho da commissllo 
universitaria, Cormulou logo o seu projecto, que submetteu á ap-' 
provaçDo do Governo. 

Este, em portaria do dia immediato, nomeou a quarta e 'ultima 
commissllo definitiva, encarregada de propõr tudo que julgasse 
conveniente em relação tanto ao pessoal; como A acquisiçllo dos 
instrumentos necessarios. ' 

A commissllo Coi a principio composta de 8eis Yogaes, os 81'S.: 

Conselheiro Philippe Folque, director do Observatorio da Ma
rinha; 

Conselheiro Rodrigo Ribeiro de SdUS8 Pinto, director do Oh
servatorio 8stronomico da Universidade; 

Frederico Augusto Oom, cheCe da secçDo astronomica da Direcção 
geral dos trabalhos geodesicos do reino; 

Dr. Jarintho Antonio de Sousa, lente de Philosophia e d.irector do 
Observatorio metcorologico e maguetico da Univertlidade; . 
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Dr. Antonio dos Sanctos Viegas, lente de Physica dos imponde
raveis na Universidade; 

Joio Carlos de Britto CapeIlo, ajudante, servindo de director, do 
Observatorio meteorologic~ do infante D. Luiz, na Eschola Poly
techoicll. 

A esta commissão foram aggregados, em portaria de 7 de março 
de 1870, os srs.: 

, 
Dr. Luiz Albano d' Andrade, lente de Astronomia práctica na Uni

versidade e segundo astronomo; 
Antonio Augusto d' Aguiar. lente de Chimica cirurgica na Eschola 

P.olytechnica .de Lisboa; 
José Mauricio Vieira, director da officina 4e instrumentos de pre

cÍ$lo no Instituto ,industrial ;. 
Antonio Pedro Leite, ajudante do Observatorio meteorologico e 

magnetico da Universidade. . 

Mais tarde ainda foram addidos, para completar esia grande 
commissão, mais cinco artistas, entre os quaes o guarda do Oh
servatorio astronomico da Universidade, o sr. Francisco Antonio 
de Miranda. 

Por ultimo, dando-se por impossibilitados de fazerem parte da 
commissão o sr. Rodrigo Ribeiro de Sousa Pinto em 2 de· novem
bro, e depois o sr. Jacintho Antonio de Sousa, foram estes s.uh
stituidos pelos srs.: 

Dr. Jacome Luiz Sarmento, lente de Mechanica celeste na Uni-
versidade e primeiro astronomo; . 

Dr. Julio Augusto Henriques, lente substituto de Philosophia. 

Esta commissllo, auctorizada pelo Governo, encommendou logo 
para a Allemanha e Paris alguns .instrumentos de que precisava 
prover-se. Em abril mandou ao Algarve dois vogaes, os srs. Oom 
e CapeIlo, para escolh~rem, juncto da linha central, a mais con
veniente estação, que 6cou estabelecida em Saneto Antonio de Ta
vira, onde logo se mandaram assentar pilares e construir barracas. 

E porque nllo bavia no paiz recursos sufficientes para o estudo 
moderno e immediato da espectrometria, pediu a commissAo, e o 
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Governo concedeu, que o seu vogal, o sr. dr. Viegas, fosse a R~ .... a 
estudar com o insigne padre Secchi a parte d' aquella di8Cipl~.a; 
e, sabiõdo com eft'eito o nosso distincto professor para Roma, _~ ... 
meiado de agosto, seguiu alli, durante um mez, um curso de es~ 
ctrometria com o director 'do Observatorio do Collegio romano_ 

A com missão reuniu em Lisboa no dia 23, e, feitos alguns estlI
dos e preparos dos instrumentos, partiu para o Algarve em 3. de 
dezembro seguinte, levando comsigo, nilo só os novos instrumentos. 
mas tambem outros tirados dos respecth'os gabinetes de Coimbra 
e de Lisboa. 

O que fez no Algarve, e o resultado da exp~içilo, consta do 
Resumo do relatorio apresentado á Faculdade de Jlathematica, 
pelo vogal da commissilo, o sr. dr. Luiz Albano, que se imprimiu 
em Coimbra na Imprensa da Universidade em 187 t . 

Aqui só nos limitaremos a accrescentar, referindo-nos áquelle 
Resumo do relatorio, que, apezar de ter rompido o dia 22 co
berto e tempestuoso, estava tudQ preparado, e achavam-se collo
cados todos os membros d' esta expedição scientIfica nos seus pos
tos. Começou porém a choviscar ás 8 boras e meia; ás 9 pareceu 
quererem as nuvens espalhar, e o sol se mostrou de quando em 
quando entre nuvens. O vento soprava sempre de oeste; e ás 9 e 
meia desappareceu de todo o sol, que só se deixou ver ás 4- horas 
da taràe! Ás 11 e meia a chuva obrigava os observadores a fechar 
as barracas e a abandon~r a observação. 
~ commissão reuniu pela ultima vez em Lisboa no dia 30 de 

dezembro, e resolveu unanimemente manifestar ao Governo de Sua 
Majestade a conveniencia de se distribuirem pelos estabelecimen
tos physico-astronomicos do reino os instrumentos novos, que ba
,·iam sido postos lt sua disposição, para o fim de se continuarem 
os estudos a que haviam sido destinados. 
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VII 

Conronnando-se com esta ultima proposta da commissAo, man
dou o Governo, em portaria de 4 de janeiro de t 87 t, que se en
tregasse II Faculdade de Mathematica, para a continuação do estudo 
dos phenomenos respectivos, () photoheliographo com toc:J,as as suas 
pec;as addicionaes, e bem assim um dos espectr08copios de ,isao 

. directa, dos que haviam sido encommendados para Paris ao coo
structor Hoft'mann, e que ainda então ntlo haviam sido enviados, e 
nem talvez construidos, em resultado das perturbações de que a 
FraDC;.a tinha sido victima. • 

O photoheliographo chegou com effeito a Coimbra em fins de 
janeiro d.e t 87 t, e foi collocado provisoriamente na casa da me
ridiana solar do Observatorio astroDomico, para se fazerem alli 
alguns ensaios de photographias do sol e da lua. Não é este instru
mento tão perfeito como o que \ se acha Cunccionando no Observa
torio de Wilna, construido pelo habil artista Dallmayer; e nem 
ainda é superior ao menos aperfeiçoado que se acha no Ohservat~ 
rio de Kew, que lhe serviu de modelo. ·0 que veiu para Coimbra 

. reduz-se a uma ~imples objectiva de om, t 62 ou 6 pollegadas de 
abertura livre, e 2 metros de fóco; é acromatizado para os raios 
chimicos, e anDado num tubo de luneta, que é terminado em ca
!Dara escura. Estll mont.ado equatorialmente numa columna de 
ferro, que tem adjuncto um apparelho de relojoaria para lhe dar 
movimento, podendo adaptar-se a qualquer latitude por meio de 
um sector moveI ligado ao eixo polar. Infelizmente ntlo tem os 
circulos divididos, o que é uma grande falta; alem d'isso, como 

'só tem a lente objectiva, ntlo pod~ amplificar a imagem, precisando 
, por ino de ser amplificada por apparelho especial. A parte optica 

d' este instrumento foi construida em Munich por Steinheil, e os 
movimentos em Hamburgo por A. Repsold &: Sohne. 

Acha-se ainda em construcção no lado oriental do terraço do 
Observatorio astronomico uma casa especial, munida de cupula / 
fQTante, destinada para a sua conocação definitiva. No local pr~ 
TÍsorio em que o instrumento estll collocado já foi todavia expe-
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rimentado pelo sr. Luiz A Ibano em julho de t 871, e continuou a 
sei-o em agosto ultimo de 1872, nos photographias da lua e das 
manchas solares. E sahiram tão perfeitas, principalmente as pri
meiras, que foi possivel amplificaI-as, improvisando-se para isso 
um apporelho com fragmentos de diversos instrumentos, e com o 
heliostato de Silbermann, que fora prestado pelo gabinete de Phy
sica. O resultado foi magnifico, pois se conseguiram photograpbias 
admiravelmente nitidos, cujo diametro se elevou de t 9 a 113, 168, 
e ainda a 175 millimetros. 

Dos quatro espectr08copicos, encommendados pela commissÍo 
do eclipse solar, dois eram fra.ncezes, e os outros dois allemães. 

Para C.oimbra veiu um de cada especie, sendo francez e da offi
cina de Offman o que hoje possue o n0880 Observatorio, onde deu 
entrada sómente no dia ~9 de março ultimo. 

Este instrumento, pequeno mas muito bem acabado, tem dois 
collimadores ou tubos com fenda, sendo um d'elles montado em 
pé de metàl e munido de um prisma de r~flexão para dar logar 
ao estudo dos espectros dos diversos metaes ou substancias em 
combustao; e o outro para ser collocado no tubo da luneta desti
nada ao estudo dos corpos celestes. Para este fim tem servido no 
Observatorio astronomico a luneta equatorial, cuja óbjectiva tem 
... e meia pollegadas de abertura li,vre, acbando-se jll munida de 
uma peça addicional para poder receber o espectroscopio. 

Tanto o photobeliogt"apbo como o .espectroscopio de visão di
recta são excellentes instrumentos para o delicado e recreativo 

. estudo da ,constituiçilo physica dos corpos celestes. 

VIII 

A organisaçilo da cadeira de desenho tem merecido tambem. 
especialmente depois de 1836, os particulares cuidadOR do Conse
lho da Faculdade de Mathematica. Posta a concurso pela'primeira 
vez em 181.0, nilo appareceram enUlo oppositores que satisfilelsem 
ao'que se desejava para serem providos de propriedade. Conseguiu 
porém 8 Faculdade, depois de reiteradas consultas c conlltantes pe
didos, que fosse regida por professores io'ermos e que lIC arranj8lllCt 
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primeiramente no antigo eollegio das Artes, e depois no antigo ho
spital da Conceiçio, uma aula propria, provida de estampas, mo
delos e mais utensilios nece8!l8rios. Por \'ezes porém o ensino foi 
interrompido, até que, sendo em 3 de novembro de t 857 no
meado, tambem interinamente, o sr. Luiz Augusto Pereira Bastos 
por uma portaria do prelado da Universidade, em virtude de uma 
resoluçAo da Faculdade de Mathematica de 19 de outubro de 1856, 
segundo a auctorizaçDo do Conselho superior de instrucção pu
blica em portaria de t 7 do citado mez, entrou aquelle ensino no 
estado regular, concorrendo para isso, alem do auxilio prestado 
pelas commissões nomeadas para esse fim pelo Conselho da Facul .. 
dade, o zelo e os bons serviços d'aquelle professor. 

A aola foi desde o primeiro anno frequentada com regularidade 
por todos os estudantes matriculados no 1.°, 2.° e 3.° annos de 
Mat~ematica, havendo logo no primeiro anno exames fin~es. A 
portaria de 9 de outubro de t 861 determinou o numero de li.. 
~ de desenho, que, em cada semana, deviam ter os alumnos 
dos cursos mathematico, philo80phico e medico; e neste mesmo 
anno principiou a ser frequentada a aula pelos estudantes de Philo
sophia e de Medicina, havendo noJim d'elle os respectivos eumes. 
Apezar do limitado numero de 'lições, muitos estuda.ntes se torna
ram distinctos DOS diversos ramos de desenho. Serviu o sr. Bastos 
de professor interino até 7 de junho de t 87 t; e, tendo-se ultima
mente posto a cadeira novamente a conCUMlO, foi nella provido de 
propriedade o actual professor, o' sr. José Miguel de Abreu. 4l- .. ~ 
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A rapida exposiçiO, que acabamos de fazer, dos trabalhos mais ~ ~ ".: 

notaveis da Faculdade de Mathematiça desde t 834. até hoje, mostra. ". ~ 
de sobejo, sem ser necessario recorrer á leitura mais miuda d. '" ,. 
suas actas, que nesta corporaçDo se tem conservado sampre v~ ~' : 
o amor pelo progresso successivo da sciencia mathematica, .. .o;t _ ,,-: 
zelo incessante pelo aproveitamento dos seus alumnos: nobres sen- .,J 
timentos, que lhe foram transmittidos pelos iniciadores da reforma 
de 1772 e por seus dignollllucce5l1ores. No desempenho da ~issãQ 
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que lhe foi confiada nlo se têm poupado a sacriScios os professores 
d'esta Faculdade, tendo-se prestado em varias or.cBsiões a reme
diar, il força de trabalho penoso, os desarranjos produzidos no 
ensino, jil pela abusiva concesslo de perdõ~ de actos, jil pela sus
pensDo temporaJia das aulas. O seu procedimento tem em todo o 
tempo merecido a attençlo dos diversos governos; e entre muitos 
documentos, que poderiamos apontar aqui, extrahidos das suns 
actas, ba!ltaril que citemos um trecho da portaria dirigida ao Con
selho da Faculdade em 1:2 de julhe de 1866, que diz assim: «Sua 
Majestade o Sr. D. Luiz I manda louvar o zelo que o mesmo 
Conselho mostrou de se manter SeI aos Estatutos e .mais leis or
ganicas, sem cuja observancia as instituições, por mais bem fun
dadas que sejam, decáem do se~ esplendor; e o mesmo Augusto 
~nhor viu com especial satisfação o justo empenho, que o men
cionado Conselho revela em que o ensino das Sciencias mathema
ticas continue a ser professado com a mesmadistincçlo, com que' 
tradicionalmente o tem sido na Faculdade de Mathematica, que 
88sim mtlstra comprehender bem que só pela elevaç!o dos ,estudos, 

, cumprimento exacto da lei, e austera disciplina, é que ha de con
tinuar a sustentar a honJ:Osa tradiçlo de que é depositaria.» 
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Para completar os estudos matbematicos pela mais, bella e mais 
importante das suas applicações, os Estatutos da Universidade, 
livro n, tit. VII, cap. I, tiveram o elevado pensamento de crear 
um Observatorio astronomico, com o duplo fim de servir para o 
ensino da Astronomia practica e de aperfeiçoar a navegação e 88 

tAb08S astronomicas; mas talharam essa C1'eaç!o de modo que, na 
realidade, maís era a de uma eschola de ensino practico, do que 
de um estabelecimento astroDomico propriamente dicto. 

Por isso, desde aquella epocha até 80 fim do seculo XVIII, em 
que a organização do Observatorio foi reformada pela carta regia . 
.de 4 de dezembro de 1799, raras vezes apparecem trabalhos re-
gulares e resultados astl'onomicos. . 

Depois da referida corta regia de t 799 começaram naquelle 
estabelecimento duas ordens de trabalhos-o do calculo das Ephe
merides e o das observações, de cada um dos quaes tractaremos 
aeparadamente. 

II 

Em 1802 appareceu o t. o volnme das Ephemerides astronomi
cas, para 1804, cuj" redacç&o se tornou nouve' pelos A e B ao
nexos aos togares da lua, com o fim de facilitar o calculo dos 
correspondentes aos tempos intermedios entre os meios dias, e as 
meias noutes; pelas distancias da lua aos planetas; e pelas coor
denadas dos satellites de Jupiter nos tempos dos eclipses: alem da 

-
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suppresslo dos signos, e da substituiçlo dos decimae& de minuto 
de arco em vez dos segundos. 

Estas innovaçõe8, posto que nlo completamente apreciadas, por 
ser a nossa lingua pouco conhecida, mereceram logo o juizo favo
ravel, que a respeito d'ellas emittiu Delambre, avaliador muito 
competente, nas addições ao Connail,ancl des temp' para 1808 
e t809; e mais tarde os do iIlustre almirante dinamarquez, Lowe
norn, e do sabio astronomo Schumacher, na correspondencia entre 
elles e a Uoiversidade de Coimbra desde 1820 até 1826. As li
songeiras expressões do almirante, e o magnifico presente de cartas 
hydr.ographicas e de ephemerides de Copenhague, que as acompa
nhava, mostram a estimação que aquelles distinctos sabios fizeram 
das nossas Ephemerides. 

O excetlente acolhimento, feito em Paris e Copenhague lls Ephe
merides de Coimbra, foi devido 010 só á disposiçlo e lls novidades 
referidas, mas tambem á abundante tilboa cosmographica; lls pre
ciosas memorias sobre os eclipses junctas aos volumes para 180 t
e 1807, depois honrosamente citadas no appendix ao Naulü:al AI- . 
manac para 1836; ils tAboas de Marte junctas ao volume para 
t 80 t., mencionadas com louvor nas do distincto astronomo anemio 
Lindenau; aos methodos da determinação das longitudes geogra
phicas; és tAboas auxiliares junctas aos volumes para • 804 e 1805; 
e il memoria sobre a interpolação juncta ao volumJ para t 808 e 
1809. 

Tantas riquezas de tiabalhos, devidas ao venerando fundador e 
primeiro director do Observatorio, o illostre. sr. José Monteiro da 
Rocha, foram reunidas em um volume, e traduzidas para francez 
CQm valiosas anpotações do sr. Manuel Pedro de Meno, cujo ':tome· 
estil ligado ao de Delambre no grande tractado de Astronomia 
d'este distincto astronomo, e que, durante a sua residencia em 
França, fez serviços assignalados ao estabelecimento astronomico 
da Universidade, como jll dissemos. No Connail,anu de, temI" 
para t 810 elogiou Delambre 08 trabalhos do auctor e do tra
ductor. 

Em t 8 t 3 publicou o mesmo illostre director 88 suas táboas 
astronomicas, com sufficiente ápproJ.imaçlo e commodidade. para 
os calculos dos logares da lua, do sol e dos planetas. E com ellas 
se fizeram depois os calculos, fiscalizando-os os srs. M. J. Coelho' 
da Maia e A. J.' d'Araujo. Sancta Barbara, dignos lentes de Me-
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cbanica celeste e Astronomia practica, encarregados interinamente 
da direcçlo . 

.Depois de t 822 o sr. Joaquim Maria d' Andrade, digno lente 
de Astronomia e astronomo, encarregado interinamente da dire
cçlo, adoptou para o calculo das longitudes da lua as Uboas de 
Burckardt, que entao se reputavam as melhores; fez algumas mo
dificações importantes nas Ephe~rides, com o fim de as tornar 
mais uteis á navegaçlo; e organizou cuidadosamente typos accom-
modados á exactidao e racilidade dos calculoso ' 

.As lamentaveis dissençôes e guerras civis, que em t 828-disper
saram os collaboradores, interromperam depois esta publicaçao, 
posto que _ dirigisse interinamente o estabelecimento o digno lente 
de Mechanica celeste e de Astronomia, o sr. Agostinho José Pinto 
d'Almeida, que fora calculador benemerito, e que, para facilitar 
os calculos, escrevera alguns estiÓlaveis trabalhos ineditos. 

Mais tarde o digno lente jubilado, o sr. Antonio Honorato de 
Caria e Moura, auctor da táboa ingenhosa para o calculo das as
censõeS rectas, de que já fizemos mençlo, sendo nomeado director 
do Observatorio em 1837, cuidou em continuar a publicaçlo das 
EpheÓlerides, tomando sempre uma parte muito importante na 
collaboraçlo d' ellas; e formando e dirigindo um corpo de habeis 
collaboradores, ajudantes do Observatorio, que roram depois dignos 
lentes da Faculdade de Matbematica. 

Alguns d' estes collaboradores contribuiram com valiosos traba
lhos para Iacilitar o calculo de diversos artigos das Ephemerides. 
Taes foram: o sr. Bufino Guerra Osorio, que compoz uma táboa 
aweiliar para o calculo dos eclipses, juncta ao volume para t844; 
o sr. Jacome Luiz Sarmento, hoje primeiro astronomo, que com
poz, alem das 'já mencionadas táboal para o calculo das distancias 
lunares, outras para o calculo dos logares geocentricos dos plane
tas, para a interpolaçlo, e para o calculo das ascensões rectas e 
declinações, impressas respectivamente em t 853, t 863 e t 868; 
e o sr. Florencio Mago Barreto Feio,. que compoz as kíbotu da 
lua, impressas em t 852 e 1854. 

Pelo fallecimento do sr. Antonio Honorato ficou, desde t 84.t. 
até t861, encarregado interinamente da direcçlo o sr. Thomaz 
d' Aquino de Carvalho, digno lente de Mechanica celeste e primeiro 
utronomo, e nos impedimentos d' elle o sr. Rodrigo Ribeiro de 
Sousa Pinto, entlo lente de Astronomia e segundo astronomo, e 
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actualmente director do Ohllervatorio. O 81'. Thomaz d' AquillO 
adoptou as novas tAboas d'Hansen para o calculo dos logare8 da· 
lua, e compoz uma Uboa para o calculo das declinaçõetr similh8llte 
é que formara o sr. Antonio Honorato para as ascensões rectas. ' 

. O 8r. Rodrigo Ribeiro de Sousa Pinto publicou em t 849 o Cal
culo tlaI Ephemeridel, trabalho valiosissimo, no qual, pela inves
tigaçlo, demonstração e discusslo das formulas proprial para obter . 
01 resultados que 08S Ephemerides se encon~, acham' 01 coI
laboradores d' ellas o guia certo e de plena con6anÇl, que lhes fal
tava; tendo anteriormente servido para o calculo das mesmas Ephe
merides formulas diversas, algumas das quaes tinham sido traDl
mittidas successivamente de uns calculadores para outros sem de
monstração, outras DUo tinham passado pelo exame necessario 
para 'se apreciar a confiança com que devem empregar-se, e outras 

- emfim nlo tinham a fórma e exactidlo conveniente. O devido apreço 
que le deu A publicaçlo d'esta obra tão importante, nlo se limitou 
ao recinto da nossa Universidade; e, para credito da Faculdade de 
Mathematiea. folgamos de transcrever para aqui as phrase8, que, 
no seio da representaçlo nacional, proferiu o sr. Dias Pegado na 
sessão de 28 de julho de t 868, referindo-se ao Observatorio de 
Coimbra: «Se este estabelecimento já nlo possue os Monteiros, 08 

Maias, os Andrades e 08 Almeidas, ainda tem os Aquinos e Sousas 
Pintos (Apoiados). Sinto prazer em proferir o nome de um meu 
discipulo; porque, sem duvida, se conta hoje entre os primeiros 
IQatbematicos de Portugal. Este elogio nilo é uma simples expresdo 
do 'seu merito; mas estll na sua obra o Caktdo das Ephstneridelt 

ba poucos annos publicado •• 
Proseguindo na resumida historia do calculo das Eph~merides, 

devemos advertir que do antecedente periodo de t 8-'" a • 86 t, de 
que démos conta, se devem exceptuar alguns mezes do seu prin
cipio, em que, tomando a direcção, Da falta dos dois primeiros II
tronomos, o sr. Abilio Afonso da ..silva Monteiro, terceiro astro
DOmo, eomplet,ou e publicou com muita, diligencia as Ephemerides 
para t8" e t8'5. 

, O sr. Thomaz d' Aquino de Carvalho no anno de f 861, em que, 
depois de jubilado em lente de prima, foi nomeado director do Oh-
86"atorio, empenhou-se com extremo zelo em dar cumprimento 
II Portaria de t 7 de janeiro de f 861, que mandou seguir, quanto 
fosse possivel, na disposição das Ephemerides de Coimbra os alm ... 
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naques de Londres e de S. Femando; mas dentro de peuco falte..· 
eeo DO meio dos esforços que (azia para cOD8eguir uma mudança, 
que era impossivel levar a etreito sem extraordioario trabalho, e 
sem decorrer o tempo iudispeosaver. 

Encarregado da direcçoo do Obge"8torio, como primeiro as
tronomo, e depois jubilado em lente de prima e nom~ado diredor 
do Observatorio em 1866, o 8r. Rodtigo Ribeiro de Sousa Pinto, 
prOseguindo no caminho que inceptara o seu predecessor, e luctando 
com as difficuldades e com o atrazo, que resultaram da transiçlO 
intentada, mas segundado por collaboradores que poderam pra
star-se a uma coadjuvaçlo labotios8, levou 88 Epbemerides ao 
adeantamento e disposição que hoje têm, orgmizando para o ca~ 
colo e U80 d'ellas as (ormulas e táboas indicadas nas A.d~ertMCi41 
dos volumes para 1863, t 873 e t 87 .... 

Logo que se publicaram a8 Ephemerides de Coimllra para t883, 
com as modificações nella8 adoptadas, a Academia Real das Scie~ 
cias de Lisboa julgou desnecessaFÍO cootillUar a pub)ic~ ~18 
Ephemerides, que se imprimiam por 80a ortlem, e supprimiu-as. 

III 

Na direcçao do sr. José Monteiro da Rocha pOAsuia o Obser
vatorio, alem de exemplares de instrumentos antigos, dois hODS. 
quarto. de circulo de Adams e ptt'dwaI de Maga)bãE>s e CornshalV, 
com que se fizeram algumas observações de alturas corr~ponden
tes; e o quadrante de TrougbtoD, o oculo de passagens de Dol
Iond, e a bella pendula de Bertboud, instrumentos mais' perfeitos 
tom os quaes se começaram as obsenaçõcs de alturas e paS88geM 
meridianas. . 

Para as obse"açlles de comparação havia a pequena machina 
parallatica de CaIJ, accommodada , latitude do Observatorio 
pelo practicaote e depois guarda, o sr. José Joaquim de Miranda; 
para as observações proximas d9 zenith, o .ectM zmillaal de 
Adams; e para os pheoomenos, alguns oCtilos softiiveís, entre 
elles dois melhores de Dollood e de Watkins. Para as observações 
multiplicadas de attbras em todos os azimuths adquiriu depois o 

,i 
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circular repetidor de Lenoir por ioterveoçãó do sr. Manuel Pedro 
de Mello, que tambem comparara e experimeotara por alguos mezes 
a pendula de Berthoud. -

Estes instrumentos, e outros mais portateis, especialmente pro
prios ,para a navegação, para a topographia e para a meteorologia, 
alguns dos quaes Coram presente do sr. Monteiro da Rocha, coosti
tujam a riqueza instrumental do estabelecimento: sem fallarmos 
dos globos celeste e terrestre, collecção de cartas, livr9s astro no
micos, etc. 

Os, primeiros resultados das ohservações astronomicas acham-se 
no fim do t. o volume das Ephemerides para 1804, onde o illustre 
director dA a latitude do Observatorio e a sua longitude contada 
do meridiano do Observatorio nacional de Paris. A latitude é de
dUzida de vinte observações Ceitas no principio de t 798 com o 
quadrante de Troughton, e tAo conformes, que as extremas diffe
rem menos de 6". Em alguns dos volumes seguintes achaDHIC ob
servações de eclipses e occultações. 

O sr. Monteiro da 'Rocha, que a tudo attendia, escreveu tam
bem, para a practica das observações, as bellas Memorias sobre o 
tuo do reticulo rhomboidal e do instrumento tU pa"agem. que se 
acham nos volulIJes das Ephemerides para t 806, e na traducção 
meocionada do sr. Manuel 'Pedro de Mello. • 

Infelizmente li necessidade imperiosa de attender A org&oização 
das nossas Ephemerides, e a invado Cranceza, que interrompeu 
alguns trabalhos, deteriorou um dos melhores instrumentos, e ex
traviou outros, nlo permittiram que se fizessem cursos regulares 
de observações completas, de que se podessem tirar resul~dos 
aproveitaveis. ' 

Comtudo, 00 estabelecimento das marcas meridianas, na col
locação da meridiana filar, nos cadernos de observações, e em 
documentos relativos A descripção e uso dos instrumentos, em que 
se distinguiu o sr. Corvo d'Andrade, ajudante do Observatorio e 
depois lente da Faculdade, acham-se provas irrecusaveis de que 
0110 faltavam aos collaboradores dos, trabalhos astronomicos d' este 
periodo as habilitações e vontade para bem se desempenharem 
d'elles. 

,Na direcção- do sr. Joaquim Maria d' Andrade os' importantes 
trabalhos, de que existem documentos no Observatorio, sobre o 
uso e correcções da meridiaoa filar, sobre os niveis para o exame 



'" tOI 

e graduaçllo dos quaes fez construir o zygometro pelo artista já 
mencionado, e sobre o circular repetidor; a organização de táboas 
e de typos apropriados á reducção das obsel'V8ções; a bem con
cebida rerorma da illuminaçllo do reticulo do oculo meridiano, 
executada pelo mesmo artista; e bútantes observações meridianas 
lançadas nos cadernos respectivos: preparavam o estabelecimento 
para uma epocha de prosperidade, se o Governo désse meios para 
a acquisiçlo de melhores instrumentos, quando novas desordens 
politica, malIograram estas bem fundadas esperanças. 

Na direcçlo do sr. Thomaz d'Aquíno de Carvalho adquiriu o 
Observatorio novos instrumentos: um excellente barOfMtro, e qua
tro bons t1wmometro.: um equatorial de Troughton, e um cir
cular'mwidiano do mesmo auctor, para o qual, aODOS depois, os 
actuaes. guarda e praeticante fizeram um apparelho de inversllo 
similhaóte ao de Madrid. 

Infelizmente os dois ultimos eram de classe muito inferior á 
d' aquelIes, que tanto a Faculdade de Matbematica como a Direcçlo 
do Observatorio tinham explicitamente pedid(), depois de obtidas 
as inrormações convenientes. Mas, apezar d'isso, começaram em 
1856 as observaçõês com o circular meridiano; e mais tarde, 
conclui da a casa para collocar o equatorial, tambem se fizeram 
com este algumas de cometas, e se calcularam com elIas os ele
mentos respectivos. 

Ainda Deste periodo a necessidade de attender aos calculos das 
Ephemerides astronomicas, e as frequentes vacaluras de logares 
do Obsenatorio, impediram que os trabalhos das observações t0-
massem o desinvolvimeoto e regularidade, que o illostre director 
se propunha dar-lhes. 

Finalmente, na actual direcção do sr. Rodrigo Ribeiro de Sousa 
Pinto tem o Observatorio astronomico da Universidade comprado 
tres bODS chronometro., um instrumento de paIIagens transporta
ui de Repsold, um 00010' de Troughton, diversos catalogos de 
estrelIas para uso do equatorial, e alguns instrumentos portateis 
geodesicos, nauticos e physicos: adquirindo alem d'isso, por in
terven(llo do sr. general Folque, um apparelho telegrepbico, com 
o qual se determinou a dift'erença de longitudes entre os dois Oh
servatorios astronomicos, da Universidade de Coimbra e da Ma
rinha de Lisboa. 

Para as observações physicas dos' astros tem o e&pectroscopio 
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de Ofhao, e o plaoloheliogrspÀof dOI quaes já démos conta i e 
,espet'1lID-88 ainda um grandf analyzador tW lu., OODltruido por 
'Steinhel, e um heliol44lo de Silberman. 
-. Para i.primir a conveniente regularidade nOI trabalhos astro
nomicos, e fornecer 01 elementos necessariOl para a eorreeçlo e 
reduoçlo das o~rvaçõe8, organizou o actual director o respe
ctivo regulamento: determinou as coordenadas geographicas do Oh
leI'Ya~rio i compC)Z táboas para a correcçlo das pll888gens meri
dianas, e instl'~es e ttboas para uso do illltrumento das p8B8&

geIlfl pele primeiro vertical; o que tudo Coi impre880 desde .867 
eU 187': tendo antes publicado, como já fica dicto, os .EkrJwRlo. 
de Á.,,.onomia com o duplo fim de llenirem na cadeira retpectiv. 
e no U80 dos instrumentos. 

Em yirtude d'aqueUas disposições e .d'outras tendentes a facili
tar os trabalhos, os dignos astronomos, os sra. Luis Albano e Pe
reira Falcão, eocarregados permanentemente das observaoÕes, têm 
tomado, alguns annos ha, uma grande serie de passagens e alturas 
lIleridiano8, das quaes já redUliram parte, e tractam de reduzÍF
outras, como é oeoossario para se obterem 01 resultados das ob
servações, que, -por causa da mediocridade do instrumento, só po-
derio offerecer algum. cOB6anoa, quando provierem de um grande 
numero d' ellas. 

Com grande satisCaçlio COPSigDlUDOS neste logar que o O*"a
torio da Universidade, que antes nilo era mencionado na relaç80 
junct:a ao Nautical Alma,600 de Londres, appareceu 6nalmente 
nessa relaçlo nos volumes para i 874 e 1876, com as coordenadas 
geographicas determinadas na Po.ição geographica do Ob~ 
rio da Univer"dade, t 867. 

v 

Tal é a historia d08 esforços empregados por'todas as Direcções 
elo Obsenatorio astronomico para m,elhorar este estabelecimento. 
Mas o fim principal e utilissimo de taes melboramentos só poderá 
conseguir-se. quando o Governo de Sua Majestade at.tender ás re-

. petidas instancias Ceitas pelo actual director para substituir o me
diocre circular nwidiano de Trougbton por WD de Repsold, da 
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classe dos que funccionam nos bons Observatorios. e que impor
tarã em menos de quatro contos de réis'. . , 

A bibliotheca do Obsenatorio. alem de muitas obras que pos
suia, -e d' outras com que se vai enriquecendo. tem recebido nos 
ultimos annos, por dadiva ou por compra. as 'seguintes puhlica{'ões 
periodicas: Annaes do Observatorio de Paris, Ohservações de Green
wich, Observações de Edimburgo, Ohservações de Argelander, 
Observações de Washington, Almanak nautico de S. Fernando, 
Annuario do Observatorio ,de Madrid, Conhecimento dos tempos, 
Almanak nautica de Londres, Memorias e noticias mensaes da So
ciedade astronomica de Londres, Noticias astronomicas fundadas 
por Schumacher e continuadas por Peters. 

Em diversas epochas tem recebido presentes de livros e cartas 
dos srs. Manuel Pedro de Mello, Philippe Folque, e d' outros. 

Concluiremos dizendo que ao Observatorio 8stronomico está 
vinculada uma familia notavel de artistas, a dos srs.' Mirandas, 
cujos membros, desde a fundação do estabelecimento até hoje, oc
cu param successivamente o -Iogar de guarda. e que, por muitos 
serviços, prohidade e dedicação, têm constantemente mereddo a 
estima e confiança de todos os directores. A elIes são devidos todos 
os apparelbos, modificações e ooncertos que frequentemente se têm 
feito para uso e aperfeiçoamento dos instrumentos, sem nunca ter 
sido necessario recorrer a artistas extranbos, e só, ha poucos an
'nos, com ajuda do actual practicante, o sr. Lopes. É justa a men
çlo de taes heranças, honrosamente transmittidas e conservadas. 

t, 
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Chegados ao tenno da peregrinaçlo que temos feito através dos 
campos arroteados, por impulso da grande refonna de t 772, para 
a cultura dos estudos mathe"maticos em Portugal, lancemo~, con
cluindo a nossa tarefa, runa vista retrospectiva para melhor des
cortinarmos a exten!ilo de terreno cultiv,ado, e para avaliarmos a 
importaneia dos fructos recolhidos durante 08 cem aooos que 8UC

.cederam • 00888 rcgeneraçlo scientifica. 
Em f 772, como vimos, o ensino mathematico entre OÓS era 

"quasi nullo na Universidade, e depois da extincçlo dos Jesuital 
apenas cootinuava a ser cultivado muito elementarmente nas es
cholas de artilheria e de ingenharia, e DO Collegio dos nobres de 
data mais recente. ' 

O espirito elevado do grande Marquez de Pombal comprebendeu 
a necessidade de remediar a decadencia em que se achavam as 
sciencias, fazendo predominar na Uoivenidade de Coimbra as Scieo
cias matbematic81 com o duplo fim de oppor o rigor e exactidlo 
dos seus metbodoll ás !\uhtilezas vis e conteoci0881 dos Escolasti
cos, e de lhes dar o logar dietincto que deviam occupar na o~dem 
dos conhecimentos humanos. ' 

Conseguiu-se o primeiro fim, obrigando todos 01 alumoos da 
Universidade a estudar printivamente o t. o anno do curso matbe.
matico, como subsidio importante para o aproveitamento que ·de
viam ter no estudo das lU-as respectivas Faculdades. Com a nova 
organizaçlo que depois se deu ao ensino, os principios preliminares 
da Mathematica passaram da Faculdade para Oll estabelecimentos 
de instrucçlo secundaria, e mais tarde para as cadeir81 analogal 
d03 Lyceus nacioaaeB, onde, Se por uma parte aquelles estudot 
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perderam em unidade e talvez em rigor, ganharam por outra na 
sua effusão, descendo do ensino superior, de que eram privativos, 
a generalizar-se pela instrucção secundaria, com a indole propria 
de ensino practico e qtil para os usos da vida. E só é para lasti
mar que se pretendesse supprir completamente com estes estudos 

, isolados e practicos dos Lyceus o eosino uniformemente coorde
nado, com que estas materias devem ,ser proCessadas nl Faculdade 
de Mathematica, de cujas disciplinas fazem a parte fundamental, 
em harmonia com as subsequentes. 

II 

Para oollocar as Scieneias mathematicas no logar que lhes com
pete no ensino superior, e de que ha muito estavam decabidas, (oi 
creada a Faculdade de Mathematica, onde, educados pelos dois 
grandes geometras portuguezes seus (undadores, cujos conhecimen
tos se achavam felizmente na altura do que no seu tempo havia 
mais elevlldo naquellas sciencÍas, uma serie de professores distio-' 
ctos seus discípulos, 'e outros que tle lhes 8uccederam, cOnseguiram 
conservar com o maior empenho e desvelo o calor com que desde 
o principio os novos estudos (oram cultivados. O campo que pri
meiro lhes abriram os Estatutqs, sufficientes naquella epocha, foi-se 
alargando depois successivamente com as novas exigencias dos pro
gressos scienti6cos: primeiramente com a creação das cadeiras de 
Hydraulica e de Astronomia practica, dando esta ultima Ioga r ao 
estudo mais desinvolvido da Mechanica celeste; e mais tarde com 
a cadeira de Geometria descriptiva e com o ensino da Phy9ica ma
thematica, com o qual se deu desinvolvimento oa Faculdade lIs 
doutrinas mais sublimes da analyse mathematica. Pelo quadro das 
mate rias que actualmente se professam na Faculdade de Mathe
matica, e que se acham desinvolvidas nos seus programmas im
pressos; pélos compendios que têm sido adoptados; e pelos me
thodos seguid9S no ensino: se reconhece, fazendo a comparação 
devida. que este ensino caminha, pelo menos, a par d'aqueJle que 
é dado nos estabelecimentos analogos dos paires mais adeaotados. 

L 
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III 

\ 

Os dignos professores da Faculdade de Matbcmatica, esmerao
do-se, como lhes cumpria, com todo o zelo e fervor no al":'0vei
lamento do maior numero de seus discipulos,têm alcançado o 
fructo de seus louvaveis esforços, veodo sahir do curso matbema-

. tico gerações ,successiv's de alumnos conspicuos, muitos dos quaes, 
depois de concluirem os estudos universitarios, foram completai-os 
O8S escholas especiaes do paiz ou nas extrangeiras, e ahi deram 
bons 'creditos da Faculdade d'onde sahiram, tomando-se distinctos 
pela sua applicaçAo e conhecimentos. Estes dignos filhos di Uni
versidade abi os estamos ,vendo hoje, sem auxilio de extranhos, di
rigindo e dando impulso aos grandes melhoramentos da epocha 
actual na abertura das estradas, na construcçAo das pOntes, nos 
traçados e feitura dos caminhos de ferro. Das tranemilJ8ÕeS rele
graphicas, nas obras hydraulicas do melhoramento das barras dos 
nossos portos de mar e do encanamento dos rios, etc. . 

Tanto o nOS80 exercito de terra como a nossa marinha de 
guerra contam nos seus quadros distinctos officiaes que acreditam 
a eschola da Universidade d' onde provieram, e honram a iIIustre 
elasse a que pertencem. 

o Quando no governo da sr.- D. Maria I se deu a extensão con
veniente aos estudos especiaes de applicaçAo das Sciencias matbe
maticas, foram os estabelecimentos destinados para aquelles estudos 
povoados por professores distinctos, sabidos quasi todos da Facul
dade de Matbematica. 

Logo na primeira organização da Academia Real de Marinba de 
Lisboa, creada pela cartà de lei de 5 de agosto de t 799, e sup
primida depois pelo decreto de 1 t de janeiro de 1837, vemos fi
gurar os nomes ilIustres dos srs. Custodio Gomes de Villas Boas, 
GarçAo Stockler, João Manuel d'Abreu e Manuel Jacinlho No
gueira da Gama, todos formados na Faculdade de Mathematica. 
Para ser professor d' esta Academia exigia-se primeiro o grilu de 
licenciado em matbematica. Por uma lei das côrtes constituintes, 
promulgada em 22 de março de 182 t, ordenou-se que o grãu de 
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bacharel em mathematica seria para o ruturo habilitação sufficiente 
para o provimento das cadeiras da Academia; e pela carta de lei. 
de 26 de julho de t 822 roi determinado que 08 lentes da Academia 
de Marinha fossem nomeados, não por consulta do Conselho de 
Estado, mas por proposta da Congregaçil.o dos lentes, attentas as 
informações da Universidade, e ouvidos os lentes da Faculdade 
de Mathematica da mesma Universidade, que se achassem em 
Lisboa. 

Na Academia Real de Guard~Marinhas, reformada pela carta 
de lei do 1.0 de abril de 1796, lêem-se entre os nomes dos seus 
primeiros proressores dois nomes de doutores de MatheiDatica, os 
Sr8. Antonio Pires d, Silva Poptes e Francisco José de Lacerda. 

Muitos professores distinctos, provenientes da Faculdade de Ma
thematica, contou a Academia Real de Marinha e Commercio do 
Porto, creada em 6 de janeiro de t803 debaixo da ins~cçlo da 
Juncta de administraçilo da Companhia geral de agricultura das 
vinhas do Alto Douro, benemerita promotora da instru~o. pu
blica na cidade do Porto. Esta Academia, que substituiu a antiga 
Aula natIlica instituida em 1764, concorreu vantajosamente para 
espalhar uleis conhecimentos scientificos, principalmente DO Porto 
e na provincia ~o Minho. 

Deve-se tambem a D. Rodrigo de Sousa Coutinho, conde de 
Linhare8, 8 fundaçlo da Academia Real militar do Rio de Janeiro, 
a qual começou a funccioDar naquella cidade em .8. O, e que, 
apezar de collocada no Brazil, roi todavia dirigida no seu prinCIpio 
por mathematicos portuguezes. Pelo exceIJeote methodo de euiDO 
seguido na referida Academia e pelas obras adoptados para eo~ 
pendios, aquelle estabelecimento logo na sua creação figurou a par 
do que havia melhor neste genero n(ls estados d. Europa mais 
adeantados em civilização. 
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Na reorganizaçlo das escholas espeeiae8 retlamadas pela neces
sidade d08 tempos, que teve logaf depois.te • 834, e em yirtude 
da qual foram CI'eadas, alem d' outras, a Idola Polytechnica de 
Lisboa, a Academia Polytechnica do Porto, a Esebola Nual, e 
08 Institut08 industnaes de Lisboa e do Porto, foram nomeados 
enUo, e têm continuado a ser admittidos a professores d' esf1e8 

. uteis. estabelecimentos, um grande numero de illustres filhos da 
Faculdade de Mathematica, que MUIto têm acreditado as nova8 
escbolas tanto dentro como fóra do paiz. 
Estabele~ de ordinario entre os novos institutos e os aar 

tigos, donde aquelles derivam, uma especie de rivalidade 'nociva, 
~ por vezes degenera em bostilidade. Felizmente tem reinado 
até hoje entre a Faculdade de Mathematiea e as Escholas, que lhe 
sloanalogas, a unica rivalidade ·que é louvavel nas corporações 
seientificas, e que consiste em lidar cada moa d' ellas por se dis
tinguir com zelo e fervor no bom desempenho da missAo que lhes 
foi confiada. Felizmente todos hoje reconhecem que ba campo 
fasto e alimento proprio para que os divenos estabelecimentos 
seientificos fratemilem DO empenho patriotico de contribuir, nas 
lUas jUltaB proporções, e em harmonia com os fi~ para que foram 
creados, para que a naçAo portugueza, pelos caminbos da moral 
e da seieocia, progrida, como nas epoehas de sua maior gloria, a 
par das nações mais cultas, realizando por esta forma o vasto pen
samento que presidiu II restauraçllo dos estudos em t 77i. A Uni
venidade de Coimbra tem verdadeiro interesse no brilho e es.
plendor das Eseholas espeeiaes do paiz, 08 quaes se ret1ectem 
principalmente sobre ella. ' 
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Nilo deixaremos em silencio uma das mais importantes repar
tições publicas, ,que por mais de um laço está ligada A Faculdade 
de Mathematica, e que tem cbegado a um es~do de prpsperidade 
e desiovolvimento que faz bonra ao nOS80 paiz, devIdo á grande 
intelligencia e incançavel zélo do sr. geoeral Pbilippe Folque, par 
do reino, conselheiro de estado, doutor e antigo lente da Facul- . 
dade de Matbematica. Pela simples indicaçAo d'este nome jA se 
fica sabendo que tractamos da commÍS8ão incumbida dos traba
Ibos geodesicos, da qual foi restaurador e ainda boje é director o 
iIlostre general. Foi em 1784. que Luiz Pinto de Sousa Coutinho, 
primeiro vi~nde de Balsemão, voltando a Lisboa da sua embai
xada a Londres, e sendo elevado ao cargo de ministro de estado, 
inspirado e incitado pelos trabalhos geodesicos emprebendidos em 
França debaixo da direcção de J. D. Cassini e J. ,Ca88Íni, tractou 
com o maior empenbo de promover a triangulaçAo do reino, pondo 
II frente d' estes trabalhos o lente da Academia de Marinba, o 
dr. Francisco Antonio Ciera, e dando-Ihe por ajudantes 08 sra. Car
los Frederico de Caula e Pedro Folque. Começaram estes traba
lhos depois de se baverem obtido de Inglaterra um bom circulo 
repetidor d' Adams, um parallatico do mesmo auctor, uma peodula 
e um ebronometro. De França vieram, alem d' outros instrumen
tos, um circulo repetidor de Lenoir. O sr. José Monteiro da Rocba ' 
encafregou-se da inveoçlo das reguas para I mediçao das bases. 

O primeiro reconhecimento do terreno teve logar em t 790, e 
os trebalbos geodesicos tiveram grande desinvolvimento até t 803 
pelo impulso que lbes deu D. Rodrigo de Sousa COUlinbo, pri
meiro conde de Linhares. Obtiveram-se, em virtude d' elles, uma 
grandé parte da escolha dos pontos de primeira ordem, li coo
strucção de varios ~ignaes, as observações geodesicas de diferentes 
triangulos da primeira ordem, e a medição de duas bases funda
mefltaes das operações trigonometricas. 

As guerras e convulsões politicas jA mencionadas, e que lanto 
agitaram o nosso paiz até t 83.t., foram tambem causa de se pa-
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ralysarem aquelles trabalhos importantes, até que, .depois de um 
completo abandono de 31 annos, renasceu a geodesia em P.ortugal, 
por eft'eito das diligencias do sr. Folque, que pôde descobrir copias 
de alguns trabalhos originaes da primitivtl commissão, e encontrar 
alguns dos antigos instrumentos de que ella se servira, bem como 
as grandes reguas e padrão do dr. Ciera. Com estes unicos ele
mentos, e luctando com. a carencia de meios, que eram fornecidos 
como por favor pelo mini9terio da guerra, pôde o sr. Folque, desde 
183" até 1838, apezar .das commoções que ainda enUlo agitavam 
o paiz, executar importantes. trabálhos de alta geodesia. Sobre
vieram porém novos e lastimaveis obstaculos, que empeceram de 
novo os trabalhos emprehendidos. Foi só em 1848 que se conse
guiu votar-se no orçament.o do Estado uma verba para as despesas 
do material da commis..~o geodesica, por instancia de alguns pares· 
e deputados, movidos pela impressão que em seus animos fizera o 
relatorio franco' e leal, em que o iIIustre director dos trahulhos 
geodesicos expoz o vergonhoso abandono a que os poderes publi
cos tinham deixado· chegar aquelles importantissimos trabalhos. 
No mesmo anno ficou esta commissão a cargo do ministerio do 
reino, reunindo-se-Ihe o pessoal da secção hydrographica do corpo 
da Armada; fizeram-ie encommendas de novos instrumentos, e 
conseguiu-se que a verba para os trabalhos geodesicos fosse el~ 
vada a 14:46~&OOO .réis. 

Para o deposito de. instrumentos, apparelhos, livros, etc., per
tencentes aos mesmos trabalhos foram concedidas pelo governo as 
casas da an~iga botica do extincto convento de S. 'Bento em· Lisboa, 
ai quaes, apezar de acanhadas, foram habilmente aproveitadas para 
este serviço. . 

Como nio houvesse no paiz artista da especialidade 'da 'gravura 
requerida pelas cartas hydrographicas, topographicas e choro
graphicas, foi empregado neste serviço o habilissimo artista ex
trangeiro, o sr. J. Lewischi, que logo se encarr~ou do ensino de 
seis alumnos, os quaes p'or tal modo áproveitaram e fizeram tão 
rapidos progressos, que em breve se tornou Dotorio o seu merito, 
sendo encarregados de dift'erentes obras da sua especialidade para 
estabelecimentos publicos e particulares. 

Quando ultimamente se organizou o ministerio das obras publi
cas, ficou a commissio geodesica a cargo d'esta repartiçilo, que lhe 
prestou decidido auxilio, dando impulso aos trabalhos, e fazendo 

&IA1tDaI. 8 
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elevar a verba destinada para o seu custeamento a 13:7961100 
réis. 

Nesta importante commissio Coram por vezes empregados ba-' 
chareis formados em Mathematica. e ainda hoje é membro d' eU. 
o sr. F. A. de Brito Limpo. auctor de um valioso escripto, que 
intitulou: Simpli~ação deu rectifica9at. 00 theodolito. impresso 
em Lisboa em 1861; e das Tábocu para ° calculo dtu re(raq:iJa 
terrestres, e resolução analytiea tU um problema de WfHJgrapAia. 
Lisboa, 1866. 

Seria longo dar conta neste logar dos imporÚlnt.i8limos resul
tados obtidos pela dedicaçAo da commissAo geodesica, parte dOI 
quaes 810 jll do dominio do publico, o qual, alem de muitas cartas 
e mappas abertos com a maior perfeição. tem admirado a nitidez 
e exactidlo das Colhas jll publicadas do Atlas da Carta cborogra. 
phica, as quaes nada deixam a invejar is mais perfeitas daI ex .. 
trangeiras. Nas interessantes memorias e relatorios do sr. dr .. FoI.. 
que sobre os trabalhos geodesicos se acharão descriptas com mais 
desinvolvimento as phases por que tem passado o ramo de serviço 
que lhe Coi confiado, e se avaliarll melhor o estado Oorescente em 
que actualmente se encontra. 

O Observatorio astronomico da Academia de Marinha. creado 
em 1798, e que na DirecçAo geral dos trabalhos geodesicos se 
tornou uma secção especial da mesma direcçAo, esteve ultimamente 
em communicaçAo telegrapbica com o O~rvatorio astronomico 
de Counbra, por meio da qual. como deixllmos dito DO capitulo 
precedente. se determinou a dift'erenoa de longitudes dos dois oh
I18rvatorios. 

VI 

Concluiremos a relaçlo dos estabelecimentos scientíficos mais 
importantes. em que mais ou menos se tem leito sentir a inOuen
cia da Faculdade de Mathematica da Univenidade de Coimbra. 
Cazendo a devida commemoraçlo da principal das nossas associa
ções scienti6cas. com a qual, tem ganho justa celebridade o pro
gresso litterario do paiz, e que justificou os portuguezes da accusa-
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çlo immerecida-de que tinham descurado a cultura das scienci .. 
exactas e das oaturaes. Referimo-nos á Academia Real das Scien
cias de Lisboa, cuja fundaçlo foi devida ao· zelo e luzes do sr. 
D. 10ao de Bragança, tio da rainha a sr.- D. Maria I. Este ca
volheiro, muito instruido na litteratura e em varias sciencias, teve 

. occasiao, durante as suas viagens por quasi toda a Europa, de tra
ctar com grande numero de sabios extrangeiros, e contrahiu o 
costume de viver ~a companhia dos homens illustrados. De volta 
a Portugal, depois de longa ausencia, movido de ardente amor da 
patria, animodo e protegido 'pelo governo de então, estabeleceu 
em Lisboa, t imitaçlo de todas as nações coitas, a Academia Real ' 
das Sciencias, destinada a promover o progresso das sciencias e das 
artes e augrnento da industria popular. 'Com esta instituk.ao pre
tendeu~ principalmente fazer despertar 08 estimulos e desejos de 
gloria, como os· mais proprios para impellir os homens de l~tras, 
aliás \ao mal retn1>uid08 entre nós, a IWIcrificarem a maior e me.. 
Ihor parte da sua vida aos improb,?s e indispensaveis esforços que 
sao necessarios para subir lt maior altura das sciencias, e fazer de 
lá novos e uteis descobertas. 

Fundada definitivamente em t 788, debaixo do presidencia do 
seu iIInstre fundador, foi o Academia dividida em tres classes, uma 
das quaes foi -destinada para a cultura das sciencias exactas. Esta 
classe logo no seu principio foi composta, no seu maior numero, 
de lentes, doutores e bachareis formados em MathelDlltiea, e d' ella 
foi por muito tempo director o sr. José Monteiro da Rocha. Na 
mesma classe, e na dos socios correspondentes, além dos lentes já 
mencionados da Faculdade de Mathematica, figuram brilliantemente 
os sn. Custodio Gomes de VilIas Boas, Frauciseo de BOIja Garção 
Stoekler, Matheus Valente do Conto, Francisco Villel. Barbosa, 
Francisco-Simões Marglochi, Joio Evangelista Torriani, Joao Ma
nuel d'Abreu, José Cordeiro Feio, e Albano Francisco de Figuei
redo e Almeida, cujas importantes memorias transeriptas na His
toria e MnnoritU da Academia, e outros escriptos scientificos, 
muito acreditam a Faculdode de Mathematica em que todos eram 
formados. : 

Ainda hoje, depois da nova reorganizaçilo da. Academia, vê-se 
alli a Faculdade de Mathematica dignamente representada com 
distinctos filhos seus, bastando citar, alem do nome do sr. dr. Phi
lippe Folque, o nom~ illu!tre do sr. Daniel Augusto da Silva, cujos 

, , 
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escriptos mathematicos. cheios de vistas profundas e originaes. 
confirmam a opinião das pessoas competentes, que o collocam entre 
os primeiros talentos matbematicos da nossa terra. 

VII 

Depois d' esta rapida e mal traçada exposição retrospectiva seja-
nos permittido fazer uma pergunta: . 

A Faculdade de Mathematica tem correspondido. DOS cem ann08 
decorridos desde a sua creação na Universidade de Coimbra até 
boje, aos elevados fins para que foi organizada't . 

Sem DOS cegar o amor que lbe coosagra o mais bumilde dos 
seus filhos. respondemos afoitamente: 

Sim; e parece-nos que do mesmo modo responderão todas' as 
pessoas de boa fé. 

Recapitulemos: . 
A' Faculdade de Mathematica diffundiu por todas as Faculdades 

da Universidade o rigor dos principios matbematicos. unica base 
aegura em que ellas podem firmar o 'seu adeantamento e progresso. 

Partindo da. Faculdade de Mathematica. os principios elemen
tares d' esta sciencia desceram é classe media, sendo introduzidos 
DOS estudos secunda rios ; e chegaram depois até és classes inferio
res por meio dos institutos industriaes. 

A Faculdade de Matbematica foi successinmente alargando a 
Area dos seus estudos superiores. conseguindo. A força de muito, 
leio, collocar o ensino mais elevado da sdencia a par d'aquelle que 
se ministra actualmente nas Dações mais adeantadas. 

No Observatorio annexo é Faculdade de Mathematica as suas 
Epbemerides calculadas immediatamente pelas tãboas 8stronomicas 
mais aperfeiçoadas. e dispostas do modo mais conveniente para a 
pa'egaçlo, seguem de perto Da sua publicação as mais adeantadas 

• 
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tora do paiz; e com um pessoal competentemente habilitado para 
acompanhar nas suas observações as dos melhores observatorios. 
só falta um pequeno auxilio do governo para que se obtenha um 
instrumento da ordem dos que nt'!tJes se emprrgam, a fim de que 
as nossas observações lIe tomem compaf8veis com as d'el1es. 

No mesmo Observatorio comeÇllm a fazer-se com os melhores 
resultados, e com bons instrumentos, as delicadas e interessantes 
observações espectroscopicas. 

Do seio da Faculdade de Mathematica tem sabido uma serie 
nAo interrompida de alumnos distinctos, que, depois de completa
rem os seus estudos em escholas especiaes, têm dado bom nome 
6 Faculdade, dirigindo, sem auxilio de extranhos, os grandes me
lhoramentos que o paiz estil recebendo. 

No exercito de terra e na armada apontam-se officiaes distin
ctos, que estudaram na Universidade, e honram hoje a ilJustre 
classe a que pertencem. 

A Faculdade de Mathematica tem sido, e ainda hoje é, viveiro 
fecundo d'onde tem sahic!o grande numero de professores para 
todas as escholas e estabelecimentos scientificos onde se exigem 
conhecimentOS" mathematico8. 

Na classe das sciencias exactas e na dos socios correspondentes 
da Academia Real das Sciencias de Lisboa figuraram e figuram 
ainda hoje com subido credito muitos lentes, doutores e bacbareis 
formados em }lathematica, os quaes pelas suas memorias e traba
lhos muito mustraram aquetla corporaç!o scientifica. 

Pela bibliographia mathematica, relativa aos cem an008 decor-; 
ridos desde R creaçlo da Faculdade de Mathematica, que damos 
em appendice, se recónhece que, apezar da insignificante retribui
çilo que resulta da publicaçlo de livros mathematicos, e princi
palmente dos que tractam das partes mais elevadas da sciencia, a 
nossa exposiçfto scientifica neste ramo, vivi6cada pelo impulso 
universitario, é muito superior ao que poderia esperar-se, se at
tendermos aos obstaculos de toda a ordem com que têm de luctar 
aquetles a quem o zelo e o amor da sciencia levam 6 publicaçfto 
do fructo mais apurado dos se~s estudos . 

Os Estatutos de 1772 reuniram em Coimbra todas as Facul
dades para prestarem umas 6s outras aquettes auxilios que natural
mente rec)aDl8qt para os seus respectivos adeaotamentos. A maior 
hamionia e concordia tem felizmente existido sempre entre a Fa-



tiS . . 
culdade de Mathematica e as outras Faculdades da Universidade 
de Coimbra i e, reunidas todas, como boas irmlls, neste coraçllo do 
reino, têm formado o primeiro centro litterario, onde se estabelece 
aquella communicaçllo de idéas que produz o estimulo 'e dobra as, 
forças da intelligencia. e d' onde se espalham para todos os pontos 
do paiz os diversos ramos do saber humano. 

E por isso remataremos repetindo com o iIIustre abbade Corrêa 
da Serra na sua Memoria ou vista rapida sobre o estada dai 
sciencias e bellas letras em Portugal, que o modo de sentir de todo 
o bom portuguez para com a regenerada Universidade de Coim
bra, deve ser: 

ESTO PBBPETllA. • 

• 
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OUADBO DA P!CULDADI DI IATHllmel DA UNIVIRSIDADI DI COIIBRA 
II OUTUBRO DI t87! 

-
Jubllado8 

Conselheiro FRANCISCO DE CASTRO FREIRE, commendlidor da Or
dem de Christo, lente de prima jubilado. 

Conselheiro RODRIGO RIBlnRO DB SOUSA Plln'o, commendador da 
Ordem de Christo, lente de prima jubilad9, director do Obsena
torio astronomico e socio correspondente da A~demia real das 
sciencias de Lisboa. 

ABILJO AFFONSO DA SILVA MONTBIRO, commendador da Ordem 
de Christo, lente de prima jubilado. 

~ot1VOB 

Conselheiro JOAQUIM GONÇALVES MAMEDE, commendador da Or
dem de Christo, cavalleiro da Ordem de Nossa Senhora da 
Conceiçlio, lente de prima, decano' e direc~or da Faculdade 
de Mathematica, lente da cadeira de Geodesia. topographia e 
operaçõu cadastraes. Deputado da naçio. 

RAVIIUNDO VENANCIO RODRIGUES, commeridador da Ordem de 
Nossa Senhora da Conceiçio de ViJla Viçosa, lente da cadeira 
de Calculo dilfmJflcial e integral; das dilferenças, directo e 
inllerso; das 1lariações e probabiliaades. 



t~2 

JACOME LUlz SARMBNTO E V AScONCBLLOS, cava1\eiro da Ordem 
de S. João ·de Jerusalem, lente da cádeira de Mechanica celuu, 
e prim~iro astronomo do Observatorio. 

Conselheiro Fr.oRBNcIO MAGO BARRBTO FEro, .commendador da 
. Ordem de Christo, lente da cadeira de Geometria dt.criptioo 
com applicação á ltereotomia, á perspecti"a e á theoriG da& 
sombra.. 

JoSÉ TBIXBIRA DB QUlUROZ ALMEIDA DB MOBABS SARMElm> , 
lente de Mechanicá racional, , lU(I8 applicaçi1es di maehinas. 
Deputado da naçlo. 

LUlZ ALBANO D' ANDRADB MORAES E ÁLIIB1DA, lente da cadeira 
de Ã8tronomia practica precedida da dtlcripção e uso dos i~ 
~ optiooI. seguttelo astrooOlDO do O~"atorio. 

FRANCISCO PERBIRA DE TORRBS COELHO, lente de Algebra ""pt
. rior, principio. da t1leona dos numero., {l'ornelria afl4lytica a 
duas , Ires dimensi1es, tla«wia dai funcç~eJ circul4res. e trigo
nometria upMrica. 

ANTONIO JoSÉ TEIXBlBA, lente da cadeira de Physiea mathema
tico. e de applicaçÕl' d8 tneeIaanica di ~. Deputado 
da naçAo. 

Subatitutos 

LUlZ DA CoSTA E ALBBÍDA. 

JOSÉ JOAQUI. F nelo, terreiro astroDomo do Ohservatorio. 

JOÃO JoSÉ D' ANTAS,Souro RODRIGUES. 
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Ultimos doutores da Faauldade 

Gmfçuo XAVIER D'ALMBIDA GURHT, em 31 de julho de 1869. 

JOÃO IGIUCIO DO PATROCINlO COSTA, em lO de junho de 1870, 
professor no Lyceu nacional de Vizeu. 

ALFRBDO FILGUBlBA8 DA ROCHA PEIXOTO, em 1 de março de 
1872. Deputado da oáçlo. 





UL!ÇlO DOS DOllTOalS DA FACULDADI DIUTBIUDU 
DISDB A SUA CIUtIO U iii! Ati iIi! 

••• 

i772 

MIGUEL ANTOlno CIIRA, piemontez, em 9 de outubro. Foi' gra
duado pelo Marquez de Pombal depois de nomeado lente. Ca
pello gratuito. . 

JosÉ MONTEIRO DA ROCRA, natural de Canavezes, no mesmo dia 
9 de outubro, e graduado do mesmo modo. Capello gratuito. 

MIGUBL FRANZINI, veneziano, no mesmo dia 9 de outubro, e gra
duado do mesmo modo. Capello gratuito. ' 

i774 

JosÉ ANASTACIÓ DA CUNHA, filho de Lourenço da Cunha, natural 
de Lisboa. Mandado graduar, por uma portaria do Marquez Vi
sitador depois de nomeado lente. Capello gratuito. 

i777 

MANUEL JosÉ PERBIRA DA SILVA, 61ho de Manuel Pereira da Silva, 
natural de Poiares, termo de Barcellos, em 24 de dezembro. 
Cnpello gratuito. Lente da Faculdade. 
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VITURIO LoPBS DA RoclU, filho de Antonio Lopes Rocha, natural 
da Ilha da Madeira, em 24 de dezembro. Capello gratuito. Lente 
da Faculdade. 

JosÉ SIMÕES DB CARVALHO, filho de Pedro Simões, natural de 
Coimbra, em 2.t. de dezembro. Capello gratuito. 

FRANCISCO JoSÉ DB LACERDA B ÁLnlDA, filho de José Antonio 
de Lacerda, natural da cidade de S. Paulo DO Brazil, em 24 
de dezembro. Capellogratuito. Foi lente da Academia real dos 
guardas marinhas. 

MANUBL JOAQUIM COELHO DA CoS'u VASCONCBLLOS B MAIA, filho 
de Jeronymo da Costa Maia, natural de Braga, em 24 de de
zembro. Capello gratuito. Lente da Faculdade. 

ANTONIO PIRES D~ SILVA PONTBS, filho de José da Silva Pontes, 
natural da cidade de Mari.nna, em 2' de dezembro. Capello 
gratuito. Lente Ga Academia reil dos guardas mari!lhu. 

JosÉ JOAQUIM VICI'ORIO, filho de José Victorio, natural de Coim
bra, em i de julho. Capello gratuito. 

t779 

FR. ALBXlNDRB DB GotrdA, natural d'Evora, frade da Ordem de 
S. Francisco, em t 5 de julho. 

178t 

FRANCISCO XAVIBR DA V BIGA, filho de Pedro dos Saoctos da Veiga, 
natural d' Aljubarrota, em 31 de julho. Lente da Faculdade.
No mesmo dia se doutorou na Faculdade de Theol<?gia. 

t782 

JOSÉ JOAQUIM DB FARIA, filho de Luiz José de Faria, natural do 
Porto, em 8 de fevereiro. Lente da Faculdade. 
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1785 . 

ANTONIO FRANCISCO BASTOS, filho de Lourenço Gonçalves Bastos, 
natural de Pernambuco, em 24- de julho. 

i786 

ANTONIO Jom DB MIRANDA, filho d'outro, natural do Porto, em 
31 ~e julho. Lente da Faculdade.-Foi lambem graduado em 
Leis em 20 de junbo de f 784-. 

1788 

AnolOO losj DB ARAUJO S,.NCTA BARBARA, filho de Antonio de 
Araujo, natural de Braga, em 6 de outubro. Lente da Facul
dade. 

FRANCIsCO 08 PAULA TRAVAS80S DA COSTA AnAl1JO, natural de 
Elvas, em 26 ,de outubro. Lente da Faculdade, e depois lente 
da Academia real da marinha. 

1793 

VICB1'fI'B ANTONIO DA SILVA CoRdA, filbo de Domingos José Fer
. nandes, natural de Extremol, em 7 de julbo. Lente da Facul
dade~ 

. lZ93 

MANUEL PBDao DB MBLLO, tilho de Joio Pedro de Mello, natural 
de Tavira, em f 9 de julho. Capello gratuito. Lente da Academia 
real da marinha, e depois da Faculdade. 

JOSÉ JOAQUIM RlVARA, filho de 1010 Rivara, natural de Lisboa, 
em t 9 de julho. Capello gratuito. Lente da Faculdade. 

TRIST10 ÁLVARES DA COSTA SILVB1RA; filho de Joaquim losé Al
vares da Costa, nalural d'Elva!l, em .9 de julbo. Capello gra-
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tuito. Lente da Academia real da marinha, e depois da Facul
dade. 

t799 

Fa., JOAQUIM JosÉ DE MARIA SANCTISSIMA, monge de S. Bento, 
filho de José Luiz d'Andrade, natural do Porto, em 2 de junho. 
Lente da Faculdade.-Secularizou-se no anno de 1803, pas
sando para freil'e da Ordem de Christo com o nome de Joaquim 
Maria d' Andrade. 

1804 

, ANTONIO JOAQUIM PINHEIRO PIIIBNTF.L LIMA, filho de Antonio 
Pinheiro Pimentel 'Lima, natural de Formozelh(l, districto de 
Coimbra, em 12 dejulho. Lenf:e da Faculdade. 

t805, 

ANTONIO HO/mano DH CARU K MOURA, filho de João Honorato 
de Caria e Moura. natural do Cartaxo, districto de Santarem, 
em 28 de abril. Lente da Faculdade. 

AGOSTINHO 10sB PINTO D'ALMBlDA, filho de Caetano José Pinto, 
natural de Coimbra, em 28 de abril. Lente da ~aculdade. 

t807 

Fa. LUlz DO CORAçlo DB MARIA, eremita descalço de Sancto 
Agostinho, filbo de Antonio Joaquim de Bastos, natural de Se
tubal, em 12 de abril. Capello gratuito. Lente da Faculdade. 
-Passou para (reire da Ordem de Christo com o 1I0me de Luiz 
Fortunato de Sousa. 

Fa. SEBASTIÃO CORVO DE S. VICBNTf, da Ordem de S. João de 
Deus, filho de Francisco Maria d'Andrade Corvo, do Porto, em 
12 de abril. Capello 'gratuito. - Passou para (reire da Ordem 
de Christo com o nome de Sebastião Corvo d' Andrade. Lente 
da Faculdade. 
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18tã 

JOAQUDI LEBIlH DE SOUSA E VASCONCELL08, filho de Jolé Lopes 
Lebre Teixeira, oatura] da Mealhada, comarca de Coimbra, em 
26 de novembro. Lente' da iacu~dade. . 

TBOIIAZ D~AQUJNO DB CARVALHO, filho de JoDo dos Sanctos da 
Cruz de Carvalho, da villa de Buarcos, comarca de Coimbra, 
em t ... de dezembro. Lente da Faculdade. ' 

f8f6 

FR. ANTO!no DB SANeTO ILLlDIO DA FONSECA B SILVA, monge 
de S. Bento, filho de Jos~ Antonio Martins da Fonseca, natural 
do Porto, em 2 f de jarteiro. Lente da Faculdade, e depois bispo 
eleito de Aveiro. 

18t7 

JoIo GONÇALO DH MIRANDA PBLEJÃO, filho de João Antunes Pe
lejão, natural de Castello-Branco, em 23 de novembro. Lente 
da Academia da marinha, e depois da Eschola polytechnica de 
Lisboa. -

t820 

JoSÉ FBIlBBIBA PIiSTAIU, filho de Manuel Ferreira Pestana, nam-: 
ral da ilha da Madeira, em 9 de julho. Capello gratuito. Lente' 
da Faculdade, passando depois para vice-presidente do Conselho 
ultramarino. 

f826 

GVII.HBBIIB JosÉ ANTONIO nus PEGADO, filho de Manuel Dias 
Simões, natpral de Macau, em 20 de julho. Capello gratuito. 
Lente da Universidade, e depois da Escho]a polytechnica de 
Lisboa. • 

FaNANDO MARIA DO PRADO, filho de -Jolé Ignacio Antunes Pe
reira, natural de Femandinho, comarca de Torres Vedras, em 
20 de julho. Capello gratuito. Foi lente ~a Faculdade, e, pas-

MATREIl. 9 

, 
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sando para professor da Eschola polytechnica, resignou por fim 
o magisterio. 

PBILIPPB FOLQUB, filho de Pedro Folque, natural de Portal~t 
em 20 de julho. Capell0 gratuito. Foi lente da-Faculdade, pas
sando para professor da Academia da marinha, e depois para 
professor ~a Eschola polytechnica de Lisboa. 

t836 
FURCISCO DE ~STRO FRBIRE, filho de Francisco Antonio de 

Castro, natural de S. Silvestre, districto de Coimbra, em 31 
de julho. Lente da Faculdade. ' 

RODRIGO RIBEIRO DE SoUSA PINTO, filho de José de Sousa Ri
beiro Pinto, natural de S. Miguel de Oliveira do Douro, diatri

. cto de Vizeu, em 3( de julho. Lente da ~aculdade. 

t837 
ANTONIO MAXIIIO PEREIRA DIAS, filho de 10sé Pereira Dias, na

tural de S. Miguel d'Oliveira do Douro, districto de Vizeu, em 
23 de julho. Lente da Faculdade. 

t838 
10sB MAalA BALDY, filho de 1010 José Baldy, natural de Lisboa, 

em 7 de outubro. eapello gratuito. Foi lente da Faculdade, 
logar que deixou em t K5 f para continoar na carreira militar, 
em que obteve o posto de general de divis80. 

ÁBILlo ÁFFONSO DA SILVA }IONTEIRO, filho de Antonio 10sé Af
fonso, nalural de Ventosa do Bairro, dist.rlcto de Aveiro, em 7 
de outubro. Lente da Faculdade. • 

t839 
AGOSTINHO DI MORABS PINTO DE ALIIBID,\, 6lho de Hippolyto 

Caetano de Moraes, nalural de Coimbra, em 28 de julho. Lente 
da Faculdade. . 

.-=-_----~-~ 
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t840 

JO~QUIM GONQAL VBS M.UIBDB, filho' de Joai Gonçalves Mamede, 
natural do Porto, em 26 de julho. Lente da Faculdade. 

RAYIIUNDO VENANCIO RODRIGUES, filho de Vicente Salvador Ro
drigues, natural de Goa, em 26 de julho. Lente da Faculdade. 

lturlNo GUIDA OSOBtO, filho de Antonio Pereira Coutinho e 
Guerra, natural do Pusseguedo, diStrict9 de ViIla Real, em 31 
de julho. Lente da Faculdade. 

1841. 

JACOJlB LUI! SABIIBNTO Dll V ASCOl'fCBLLOS B CASTRO, 6ibo de 
José Sannento Vasconcellos 'e Castro, natural de Paradinha, 
di~tricto de Vizeu, em 2~ de outubro. Lente da Faculdade. 

FLORBNCIO MAGO BARRETO FBIO, filho de Tiburcio Joaquim Bar
reto Feio, Datural do Porto, em ii de outubro. Lente da Fa
culdade. 

i8" 

JosÉ TEIXIIRA DI QUlUROZ ALMEIDA DE MoRARS SARIrBNTO, 
filho de José Queiroz Botelho d' Almeida e Va'BCOocellos, natural 
d' Arcos de Val-de-vez, districto de ViaDD8 do Castello, em i2 
de dezembro. Lente da Faculdade. 

t84~ 

JosÉ JOAQUIM MANSO PRITO, filho de JoDo Chrysostomo Manso 
Preto, nalural de Coimbra, em 3. de julho. Professor de Ma
thematica no 'Lyceu nacional de Coimbra. 

AUGUSTO FRIIRE DE Cuv.uno MACEDO, filho de José Rodrigues 
de Macedo, natural de Coimbra, em 31 de julho. Professor de 
Mechanica e Geometria applicada 6s artes no L)'ceu naciooal 
de Lisboa. 
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tSS2 

FRANCISCO PBRIIRA DE TORRIS ConDo, filho de Antonio Simões 
Coelbo, natural de Alcains, districtb de Castello-Branco, em .8 
de janeiro. Lente da Faculdade. ' 

Lmz ALBANO D' ANDRADE MORAB8, filho de Joaquim Antonio de 
Moraes, natural de Sancta Comba-Dlo, districto de Vizeu, em 
26 de abril. Capello gratuito. Tem antiguidade sobre o prece
dente dr. Francisco Pereira de TorreS Coelho. Lente da Facul
dade. 

tS:»:» 

ANTOlno JOsB TSI:I.llu, filbo de Antonio José Teixeira de Araujo, 
natural de Coimbra" em 7 de outubro. Capello gratuito. Lente 
da Faculdade. ) 

tSS7 . 

JoSÉ PBBBlRA DA COSTA CARDOSO, filbo de Manuel José Pereira 
da Costa, natural do Porto, em 3 t de julbo. Lente da Facul
~ade, p88aando depois para lente da Academia polytechnica do 
Porto. 

TBoluz Al'fTOlflO DE OI,IVBIBA. loBO, filho de Tbomaz Antonio 
de Araujo Lobo, nascido no Rio de Janeiro, imperio do Brazil, 
em 31 de julbo. 

tSSS 
ANTONIO PINTO DR M'GALBlu AGUIAR, filho d'outl'o, natural de 

Sancta Eulalia de Constancia, districto do Porto, em 31 de ju
Ibo. Lente da Esc~ola polytecbnica do Porto. 

UJ6! 

LUIZ DA COITA B ALIIElDA, filho d'ontro. natural de Lisboa, em 
20 de julbo. Lente da Faculdade. 
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1869 

Jori JOAQUIM PoBIRA FALclo. filho de Leonardo Fernandes 
Falelo. natural de Miranda do Corvo, districto de Coimbra, em 
8. de julho. Lente da Faculdade. 

J010 JoSÉ D' ANTAS SOUTO RODRIGUBS, filho de Luiz Carlos de 
, Souto Rodrigues, natural de Torres Novas, dis\,ricto de Santa .. 

rem, em 8. de julho. Lente da Facul~ade. 

GOl'ÇUO XAVI'BR D' Ai.RlDA GAB8B1T, filho de Alexandre José 
da Silva d' Almeida Garrett. natural do Porto, em 3. de julho. 

- 1870 

JOÃO IGl'UCIO DO PAT8OCll'UO DA COBrA B SILVA FBBR'BIBA, filho 
de JO!é Joaquim da Costa, natural de Braga, em t O de junho. 
ProCessor. no Lyceu nacional 'de Vizeu. 

1872 

ALPB'BDO FILGUBDU DA ROCHA PP.IXOTO, filho de Francisco M~' 
. nuel da Rocha Peixoto, natural de Ponte do Lima, districto de 

Vianna do Castello. em " de março. - Ao seu capello assistiu 
Sua Majestade o Sr. D. Pedro II, imperador do Brazil. 

1 , 

-
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UIILLA JOSl8fUDnm I!TlICUL!DOS IA FACULlADI DI IltllllA11Cl 
BISDI 1780 ATi 187!' 

AllIIOI IITU-
j\Ulf08 IITU-

'"-
IITII-

DAllTlS D~IIT18 ",nll 
- r-------- ~-, 1-------1-

1790& 1791 332 1817 & 1818 128 1847 & 1848 90 
1791a1792 288 1818 a 1819 206 1848 & 1849 112 
1792 a 1793 185 1819 & 1820 .118 184! a 1850 135 
1973 & 1794 139 1820 a 1821 129 1850& 1851 118 
1794& 1795 212 1821 & 1822 217 1851 & 1852 111 
1795 & 1796 191 1822 & 1823 265 1852 & 1853 141 
1796 & 1797 183 1823 & 18~4 187 1853& 1854 113 
1797 & 1798 159 1824 & 1825 159 1854 & 1855 131 
1798 & 1799 172 1825 & 1826 169 1855 & 1856 143-
1799 & 1800 246 1826 & 1827 193 1856 81657 62 
1800& 1801 247 1827 a 1828 147 1857 & 1858 92 
1801 & 1802 239 J 82!l & 1830 29 1858 a 1859 134 
1802 a 1808 259 1880 & 1881 29 1859 & 1800 107 
1803 a 1804 226 1884 a 1835 75 1860 a 1861 121 
1804 a 1805 215 1835&1836 164 1861 a 1862 126 
1805 a 1806 1ó5 1836 a 1837 189 1862 & 1863 90 
1806 a 1807 180 1837 & 1838 133 1868 & 1864 99 
1807 a 1808 88 1838 a 1839 142 1864 a 1865 84 
1808 & lH09 52 1839 & 1840 108 1865 & 1866 74 
1809 & 1810 44 1840 & 1841 96 1866 & 1867 67 
1811 a 1812 38 1841 & 1842 112 1867 & 186~ 98 
1812 & 1813 45 1842 & 1843 160 1868 & 1869 -105 
1813 a: 1814 50 1843 & 1844 101 1869"& 1870 103 
1814 & 1815 61 1844 & 1845 94 1870& 1871 114 
ltH5 & 1816 76 1845 a 1846 113 18'U & 1~72 121 
1816 & 1817 120 

Nos annoa de 1810 A 1811, 1828 Il 1829, 1881 a 1882, 188í! a 1888, 
'1888 a 1884, e 1846 a 1847 esteve 8 Universidade fechadA_ 

I 

\ 



IIILIOGUPHIA IAml!ftC! DISDII772 Ati OtrrUllO DI Ui! 

---
mtbmetica, 8ua. applica~e8: Metrologia: Algebra 

Apontamentos extrabidos de Mr. John Quine! Adams sobre pesos 
e medidas dos Estados-Unidos, por Francisco Cordeiro da Silva 
Torres e Alvim, lente jubilado da Esthola militar do Rio de 
Janeiro. Rio de Janeiro, 1833. 

Arithmetica (FraDcoeur, "I parte, 2.' edição de Coimbra, n.O lU), 
pelo dr. Rufino Guerra Osorio, lente de Mathematica., No vo
lume IX do Instituto, pago ~6 t . 

Arithmetica: compendio para instrucçlo primaria, por Fernando 
Luiz Ferreira, tenente-coroncl reformado do corpo de ingenhei
roa e professor de Mechanica nas aolas dos educandos artifices. 
lIaranhlo, Typographia de J, C. de C. M. Torres, 1856. 

Arithmetica da inrancia, por Adrillo Pereira Forjai de Sampaio, 
lente da Faculdade de Direito. Coimbra. Imprensa da Uniyer

. sidade, 1855 e 1863. 
Arithmetica de Bezout, annotada e addicionada. com um valioso ap

peodice, pelo dr. José da Silva Tavares (fr. José de Sacra
família, doutor na Faculdade de Theologia. professor de Ari
thmetica c Geograpbia no antigo real Collegio das Artes de 
Coimbra). Paris. 1849. 

Arithmetica e algebra elementar. por José de Sousa Moreira, te
Den~oronel de artilheria e lente de Forti6caçAo no real CoI
legio mililar. Lisboa, Typographia de J. G. Sousa Neves, t8õ5. 

.-. 
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Arithmetica elem~ntar, por Manuel da Costa Alemlo. CoHDbra, 
Imprenslt da Universidade, t 865; reimpressa em t 866. 

Arithmetica practica e especulativa para uso dos principiantes que 
pretenderem frequentar as aulas de Mathematica e commercio, 
por Antonio Jacintho de Ara'ljo, proressor de. escripta e Arithme
tica em Lisboa. Lisboa, ·t 788. 

Arithmetica, ou noções elementares da sciencia dos numeros, pelos 
drs. Luiz da Costa e Almeida, e José Joaquim Manso Preto. 
Coimbra, Imprensa da Universidade, t 872. 

Arithmos-Algorithmos, por Aleixo Tavano, empregado na secre-
taria do Conselho de saude publica do reino ..... . 

Bezout-Elementa Arithmeticae. Conimbricae, 17.73. 
Breve ensaio sobre a deducçllo philosophi~a das operações alge

bricas, por Matheus Valente do Couto, coronel do corpo de 
,ingenheiros, bacharel formado em Mathematiea pela Universi
dade de Coimbra, lente jubilado da Academia real da marinha 
e director do Observatorio da mesma Academia. No tomo III, 
parte 2.· das Memorias da Academia real das· sciencias; . 

, 

Breve exposiçlo do systema metrico decimal, por Matheus Valente 
do Couto, coronel do corpo de ingenheiros, bacharel formado I 

em tIathematica pela Universidade de Coimbra, lente jubilado 
da Academia real da marinha e director do Observatorio da 
mesma Academia. Lisboa, na Imprensa regia, t 820. 

Breve" exposiçlo do systema metrico decimal para uso das escbolas 
do Seminario de S. Caetano, pelo padre Domingos Moreira Gui
marles, bacharel em' Theologia pela Universidade de Coimbra. 
Braga, Typographia de S. Caetano, t 861. 

Breves reflexões sobre as quantidades negativas. por Paulo de Bar
ros Pinto Osorio. estudante de Matbematica na Universiclade de 
Coimbra. Coimbra, Imprensa da Universidade, t 872. 

Calculo das pensões "italicias, p,or Sr. Crran, traduEido e augmen
tado com um appendice sobre a tbeoria e practica das rendas, 
descontos e annuidades, por José Maria Dantas Pereira de An
drade, professor de Mathematica na Companhia dos Guarda
marinhas. Lisboa, t 797. 

Carta a Mr. Felkel Acerca do seu methodo para determinar os fa
ctores de numeras naturaes, por Francisco de Borja .Garçao 

I Stoekler, bacharel formado em Mathematiea pela Universidade 
de Coimbra, lente da antiga Academia real da marinha de Lis-
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boa. - Encontra-se nas OhrtU tU Frantisco tk Borja Garçoo 
Stock,.., tomo I. Lisboa, Da Typograpbia da Academia real 'dal 
sciencias, 18015. 

Comparaçllo do melbodo teleologico de Wronski com os metbodos 
de Daniel ~mouilli e Euler, para a resoluçlo numeRca das 
equações- Dissertaçlo de concurso, por José Joaquim Pereira 

. Falelo, lente substituto da Faculdade de Mathemalica da Uni
versidade de Coimbra. Coimbra, Imprensa da Univenidáde, 
I~O. . 

Compendio de arithmetica, composto para uso das escholas prima
rias do Brazil, por Candido Baptista de Oliveira, bacharel em 
Mathematica pela Universidade de Coimbra, e ministro e secre
trario de estado dos negocios da fazenda, extrangeiros e da ma-

, rinba. Rio de Janeiro, 1842. 
Compendio de arithmetica para uso das escholas de instrucçlo pri:' 

maria, por Joaquim Maria Baptista, tenent&-CoroneJ de artilhe
ria. Lisboa, 18&0. 

Compendio de arithmetica para uso dos Jyceus; pelo dr.' Rufino 
Guerra Osorio, lente da Faculdade de Mathematica da Univer'
sidade de Coimbra. Coimbra, 18"9; reimpresso em 1854 e 

. 1866 com o titulo de-Elf>Jllentos de arithmetica. 
Compendio de dizima e quebrados, por Luiz Gonçalves Coutinho, 
. professor regio da lingua porlugueza. 
Compendio elementar do systema metrico e suas applicaç6es aos 

usos do commercio, por Carlos José Barreiros. Lis~oa, Typo
grapbia universal, t 856. 

Compendio primeiro de arithmetica commercial com um appen
dice dOI complexos, por Luiz Gonçalves Coutinho, etc. 

Contagem decimal, por Pbilippe Folque, doutor em Matbematica, 
director geral dos trabalhos geodesicos do reino, etc., etc. etc. 
No tomo II da Yersoo dOI FtUtos de Ovidio, pe10 sr. Castilho. 

Curso -de estudos para uso do commercio e fazenda. Primeiro com
pendio que tracm da arithmetica universal; por José Maria Dan
tas Pereira de Andrade, professor de Mathematica na compa
nhia dos Guarda-marinhas. Lisboa, na Regia officioa typogra
phica. 1798. 

Das funcçôes cuja geraçlo é dada peJas series, por Francisco Pe
reira de Torres Coelho, lente de Mathematica. No volume IX 
do 1nItituto, pago 113. 
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Deducçlo d'uma formula geral, que compreheode os tbeoremas 
de Newton sobre as potencias das raizes das equações, por 
Jo1o Evangelista Tomani, bacharel Cormado em Mathematica 
pela Universidade de Coimbra e lente substituto da Academia 
real de marinha.-Sahiu no tomo UI, parte 2.- das Memorias 
da Academia real das sciencias. 

Definições arithmeticas, por Luiz Adelioo Lopes da Cruz. Coimbra, 
Imprensa da Universidade, .868. 

DemonstraçAo do theorema de Newton sobre a som~a dai p0-
tencias das raizes ·das equações, por Francisco de Borja Garçlo· 
Stockler, bacharel Cormado em Mathematica pela Universidade 
de Coimbra e lente da antiga Academia real da marinha de Lis
boa. Inserta no tomo II das Memorias da Academia real das 
sciencias. 

Dialogo de aritbmetica, em que se explicam as quàtro especies de 
contas, etc., com um resumo de sentenças e proverbios, por 
José Antonio da Silva Rego. Lisboa, Imprensa da viu,a do J. 
N. Xisto, 177 .... 

Elementos de algebra, 2.- ediCilo, por Christiano Benedicto Ottoni, 
lente de Mathematica na Academia militar do Rio de Janeiro. 
Rio de JaDeiro, Typographia de E. H. Laemmert, 1866. 

EJemeotos de algebra, por José Joaquim Manso Preto, doutor em 
Mathematica e professor de Algebra e Geometria no Lyoou na

. donal de CoiIPhra. CoÜJtbra, Imprensa da Universidade, .857. 
1860 e 1870. 

Elementos de algebra para UIIO dos alumnos do CoUegio militar, 
por Joio Chrysostomo do Ceuto e Mello, bacharel formado eta 
Mathematica pela Universidade de Coimbra e proCessor no Real 
collegio militar. Lisboa, Imprensa regia, '816. 

Elementos de algebra para u~ dos COllegi08 de instrucçl.o secun
daria, por José Joaquim de Avila, lente jubilado da Academia 
da marinha do Rio de, Janeiro. Rio de Jaoeiro, Typographia 
OumÍDense de D. L. dos Sanctos, • 867. 

Elemeotoa de algebra, por Lacroix, traduzidos para uso da Aca
demia real militar, por Francisco Cordeiro da Silva Torres e 
Alvim, lente jubilado da Eschola militar do Rio de .Janeiro. Rio 
de Janeiro, na Imprensa regia, t 811.' , 

Elementos de algebra superior, coordenados para os alumoos da 
Eschola polytechnica, por José de Freitas Teil.eir. Spinola de 
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Curei-Branco, bacharel Cormado em Matbemati~ pela Univer
sidade de Coimbra e lente da Esehola polyteclmic:a. Sabiram 
litbographados em 184.1; e Coram depois impressos na Typo- . 
graphia da Academi& real das scienciu, 184. .•.. 

Elementos de aoalyse de Mr. Bezout, traduzidos do francez. Foi . 
encarregado da segunda ediçlo o dr. José .Joaquim de Faria, 
lente jubilado da Faculdade de Mathematica ·da Universidade de 
.Coimbra; e Coram depois reimpressos por variu vezes, sendo 
a ultima em 1826. 

Elementos de arithmetica, por Agostinho de Moraes Pinto d'AI
meida, lente da Faculdade de Mathematica na Universidade de 
Coimbra. Coimbra, Imprensa da Universidade, 1850. 

Elementos de arithmetica, por José Cordeiro Feio, bacharel Cor
mado em Mathematica pela Universidade de Coimbra e levte 
jubilado da EschoJa polytecboica. Lisboa, na lmpreDlll regia, 
1827. .-

Elementos de arlthmetica, por José Joaquim de A vila, lente jubi
lado da Academia de marinha do Rio de Janeiro. Rio de Ja
Deiro, Typographia brazilieose de F. M. Ferreira, t860. 

Elementos de arithmetica, por J. M. P. R. Abrantes Machado. 
Coimbra, Impreosa litteraria, t 870. 

Elementos de arithmetica, por Faustino José de Menu Apparicio, ' 
capitlo do corpo de ingenheiros. Lisboa, Typograpbia universal, 
181S9. 

Elementos de arithmetica, compostos segundo o programma oIJicial 
dos lyce08, por Jo86 Adelino Serrasqueiro. Coimbra, Imprensa 
da Universidade, 1869. , 

Elementos de arithmetica, com priucipi08 de algehra, por Albino 
Francisco de Figueiredo d' Almeida, bacharel formado em Ma-:
thematica na Universidade de Coimbra e lente da Eschola poly
techaica. Lisboa, na Imprensa da rua dos Fanqueir08, .828. 

Elementos de arithmetica e algebra, tractados promiscuamente em 
reciproca dependencia, por Rodrigo Ferreira da Costa, baebarel 
Cormado em Matbematica pela Universidade de Coimbra e leBte 
da Academia real da marinha de Lisboa. Lisboa, 1826. 

Elementos de arithmetiéa especulativa e practica, por José Aatenio 
da Silva Rego. Lisboa, 1779. 

Elementos de arithmetica para U80 de um fOllegiO militar, por 
Joio Chry808tomo do Couto e IIello, bacharel (ornaacle ena .a-

j 
( 
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thematica pela IUniversidade de Coimbra é profesAdr no 'Real 
eolIegio militar. Lisboa, na Imprensa regia, t ~ n. ' 

Elementos de arithmetica para uso dos colIegios de instrucçllo pri
maria, por José Joaquim de Avila, lente jubilado da Academia 
da marinha do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Typographia flu
minense de 1.). L~ dos Sanctos, t 857. 

Element~s de arilhmetica, por Mr. Bezout, traduzidos do trancez 
(por José Monteiro da Rocha, lente da Faculdade de Mathema
tica). Coimbra, 1773. Reimpressos repetidos vezes,sendo a 
ultima ediollo de Coimbra de j 826. . 

Elementos de arithmetica, redigidos em conformidade com o pro
gramma official dos Iyceus. por Miguel Archanjo Marques Lobo, 
bacharel formado em Mathematica, Philosophia e Mediéina pela 
Universidade de Coimbra. Coimbra, Imprerisa litteraria, t 867. 

Ensaio sobre a comp08içllo das equações, memoria offere~ida, ,em 
t 8 tO, á Academia real das sciencias de Lisboa, por José Avel- .. 
lino de Castro, lente da Academia real da marinha e commercio 

. da cidade do Porto. -Esta memoria valeu-lhe ser nomeado 
socio da Academia. 

Esclarecimentos de arithmetica referidos aos elementos de Mr. Be
zout, por Joio Chrysostomo do Couto e Mello, bacharel fonnado 
em Math~matica' pela Universidade de Coimbra, professor no 
Real colIegio militar. Lisboa, Imprensa regia, f 831. 

Exercicio mercantil de arithmetica. dos elementos de algebra e da 
moeda em geral, por José Gonçalves Ramiro, official bibliogra
phico da Bibliotheca nacional de Lisboa. Lisboa. 1802. 

Explicaçlo da formaçlo e uso das táboas logarithmicas. pelo abbade 
Maria; traduzida em portuguez por Manuel Ferreira de Araujo 
Goimarles, lente 'da Academia real da marinha 'de Lisboa e da 
do Rio de Janeiro. Lisboa, t 800. 

Explicações de arithmetica superior, por Marcus Dalhunty, pro
, fessor das linguas ingleza e franceza. Lisboa, Imprensa Nacional, 

1861. 
Explicações de arithmetica' theorica e practica para ensino p0-

pular, por Marcus Dalhunty, etc. Lisboa, Imprensa nacional, 
1859. 

ExposiçlO da idêa que deve formar-se das quantidades negativas, 
por José Avellino de Castro, lente da Academia real da marinha 
e commerclo da cidade do Porto, e sodo da Academia real das 
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seiencias de Lisboa. - Memoria remeUida· ,. meema Aaademia 
em IS.16. 

o Formula symbolica do sr. Daniel, e outra fonoula symbolica, por 
Francisco da Ponte Horta, lente de Mathematica na EscOOla 
polytechnica e jubilado da Eschola naval de Lisboa. Inserto nos 
Annaes das scieDcias e letras, publicados sob os ausplci08 da ' 
Academia real das sciencias, t.· classe, tomo I. 

Lições. de algebra elementar para U80 dos alumoos da Escbola' 
polytechnica, por Joio Ferreira Campos, bacharel formado em 
Mathematica' pela Universidade de Coimbra e lente jubilado 
da Eschola polytechoica. Lisboa, Da Imprensa nacioDal, 184S. 

Meios de aprender a contar seguramente e com facilidade. Obra 
posthuma de Condorcet, traduzida e accreaceotada por *. * . 
Lisboá, Typographia da Academia real das sciencias, .SO..... , 

Meios. faceis de aprender a contar, por Coooorcet, traduzidos" 
francel, com addiçôe8 e notas, por José Maria Dantas Perei!'a 
de Aoorade, professor de Matbematica Da Academia dos Guarda
marinhas. Lisboa .... Impr. ã custa do auctor. 

Memoria com o fim de provar que nilo podem ter fonote de raizes 
as equações litteraes e completas dos grãus superior ao quarto, 
por Francisco Simões Margiochi, bacharel Cormado em Mathe
matica e Philo80phia, e lente proprietario de Algebra e Càlculo 

. na Academia real da marinha. No tomo VII das Memorias da 
Academia real das scieocias. 

Memoria em que se pretende dar a 8OIuçlo de um prognmma de 
aoalyse para • S12, por Matheus Valente do Couto, coronel 
do co'rpo de ingenheiros, bacharel Cormado em Mathematica pela 
Universidade de Coimbra, lente jubilado da Academia real da 
marinha e director do Observatorio da mesma Academia. ·No 
tomo m, parte 2. • das Memorias da Academia real das scieociu. 

Memoria sobre algumas propriedades dos coefficientes dos termos 
do binomio de Newton, por Francisco de Borja Garçlo Sto
ckler, bacharel formado em Matbematica pela Universidade de 
Coimbra e lente da antiga Academia real da marinha de Lisboa. 
No tomo 11 das Memorias da Academia real das scieocias. 

Mémoria sobre as bioomiaes, por Manuel Pedro de Mello, lente 
da Faculdade de Mathematica da Universidade de Coimbra. ia
hiu na Historia e Memorias da Academia real das sciencias, 
tomo IV, parte '" ' 
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Manoria sobre a tlteona dos caleu10s das raizes e potencias -indi-
cadas, reduzidas a regras claras e subjeitas' a demonstrações ri-

o ~orosas, por José Cordeiro Feio, bacbarel formado em Malhe
matica pela Universidade de Coimbra e lente jubilado da Eschola 
polytechnica. lnedita no archivo da Academia real das scien-. ' Clas. 

Memor:ia sobre os padr~ de pesos e medidas, 'fabricados nos rei
nados dos 81'8. reis D. Manuel e D. SebastiAo, depositados na 
camara de Coimbra, comparados com os padrões corresponden
tes das novas medidas Crancezas, pelo dr. Manuel Pedro de Mello. 
No Jomal de Coimbra, n.O XLVJII, parte t.. o 

Memoria sobre os pesos e medidas de Portugal, por Autonio Lobo 
de Barbosa Ferreira Teixeira Gyr8o. Lisboa, Imprensa nacio
nal, t833. . 

Nóçôes de arithmetiea para uso dils escholas do 2.0 grãu; pór Sal
vador Henrique de Albuquerque, professor jubilado de instru
eoIf) elementar do 2.° grãu. ReciCe, Typographia universal, 1865. 

Noções elementares da sciencia dos muneros, por Luiz da Costa 
e Almeida, lente substituto da Faculdade de M3thematica. Coim
bra, Imprensa da Universidade, 187 t . 

Noções IIObre a origem dos logarithmos, modo de Cormaçlo de 
umas Uboas, uso das mesma8, etc., por José Lopes Marçal, 
estudante de Medicina na Universidade. Coimbra, Imprensa da 
Universidade, 1866. ' 

, Nota sobre à dizima periodica., com breves noções do methodo de 
exhaustaçlo (por Sebastião de Andrade Co"O, lente da Facul
dade de Matbematica na Universidade de Coimbra). Coimbra, 
Imprensa da Universidade, 1821S.-Foi tambem publicado no 
volume VIII do [""iMo. 

Nota sobre algumas proposições arithmetica8. No Jornal das scieo
cias physicas e matbematicas e naturaes, tomo I. 

O explicador de arithmetica, obra apropriada aos alumnos das o 

Academias militar e da marinha, da aula do commercio, aspi- o 

rantes e empregados publico!, negocial'te8, etc., por Eciuardo 
de Sã Pereira e Castro, bacharel em Mathematica e Scieocias 
physicas, e proCessor Da Eschola militar do Rio de Janeiro. Rio 
de Janeiro, Typographia imperial de M. J. P. da Silva, 1854. 

Opusculos de arithmetica universal, por Joilo Pedro Ferreira CaD
galhas, professor de Mathematica, publicados com ,8 proteeçlo 

, 



.. Academia reli das aeieocias de Liaboa'oa T~phia da Aca
demia. 1796. 

Primeiras noções de algebra, por Jacome Luiz Sannento, lente 
da Faculdade de Mathematica na Universidade de Coimbra. 
Coimbra, 1864. 

Principios de arithmetica mercantil, por Lui. da Silva Alves de 
Azambuja SUl8DO, official da ordem imperial da Rosa. Rio de 
Janeiro, Typographia universal de Laemmert; 1860. 

Priocípios geraes de arithmetica, compostos por ___ , revistos e 
approvàdos por al~8I pessoas das mais instruidos nesta seien
cia, por Joio Luiz de Sousa Palhares, bacharel formado em 
M~eina pela Universidade de Coimbra. Coimbra, Imprensa da 
Universidade, 1868. -Reimpressos em 1862. 

ProblelD8ll eeAectos de arithmetica practica, ou collecçlo escolhida 
de questões arithmeticas, com 88 suas respecti~8I resoluçÔ.18 
pelo method.o uniforme de uma simples regra de tres,' por Jo:>é 
Joaquim da Sil~a Pereira Caldas, bacharel 088 Faculdades de 
Mathematica, PbilOlophia e Medicina. e profesSQr de Mathema
tica DO Lyceu nacional de Braga. Braga, TJpographia lusitana, 
1864. 

Propriedades geraes e reaoluÇIo directa das congrueucias biDo-
. mias, por Daniel AU@Usto da Silva, bacharel formado em Ma. 

thematica pela Universidade de Coimbra e lente da Etchola 
naval. Lisboa, DI Imprensa nacionaI.-E tambem inserto no 
tomo I, pane •. a d .. Memorias da Academia real das seientias. . 
(Nova serie, classe •. a). 

ReOexGes sobre certas 80mmaçôes suceessivas dos termos das se
ries arithmeticas applicadas ts 80Iuçôel de diyersas' questões 
algebrieai, por José M.ria Dantas Pereira de Andrade, pro
feu&r de Mathematica na Academia da eompanh.ia dos Guarda
marinhas. Sabiu 00 tomo II das Memorias da Academia real du 
eeiencias. 

Regra .de Cramer, pelo dr. Rufin9 Guerra O8orio, lente de Ma
thematiea. Coimbra, Imprensa da Universidade, .846. 

Resumo das doutrinas contidas nos Elementos de aoalyse de De
lout, por Rodrigo Ferreira da Costa, bacharel formado em Ma
tbematica pela Universidade de Coimbra e lente da Academia 
real da marinha .de Lisboa. Lisboa, 1825. 

ResDlDo de arithmetiea para uko das escbolas do 2.' grãu, por Sal-
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vador HeurMpae de Albuquerque, prol'eSlor jubilado de iDItru
cção elementar do 2.° grãu. Pernambuco, Typographia de M. 
F. de Faria, 1847. 

Rudimentol! aritbmeticos ou taboadas de sommar, diminuir, mul
tiplicar e dividir com as principaes regras dos quebradós e de
cimas, por Antonio Maria Barker, professor de primeiras letru 
nos Estados da India. Rio de Janeiro, Typograpbia imperial e 
consto de J. Villeneuve e C.·, 1862. . 

Sobre a adopção do systema metrico no Brazil, por Candido Ba
ptista de Oliveira, bacharel formado em Mathematica pela Uni
versidade de Coimbra e ministro e secretario de estado dOI De

, gocios da fuenda, extrangeiros e marinha. No n. o 7 da Rm.ta 
brtUileira . 

Sobre series circulares (Cuno completo de mathematicas puna, 
de Fraocoeur, volume III, pag.283), por Antonio José Teixei
ra, lente de Mathematica. No volume IX do butituto, pago t 80. 

Sobre eenes exponenciaes (Curso completo de mathematicas puras 
de Francoeur, ~olume ,III, pago 276), por Antollio ~osé Teixeira, 
lente de Matbematica. No volume IX do lnItituto, pag.307. 

Tãboas logaritbmicas calculadas até á setima casa decimal, por 
José Maria Dantas Pereira de Andrade, professor de MathelDl~ 
tira na Academia da companhia dos Guarda-Marinhas. Lisboa, 

. Typograpbia da Academia real das sciencias, .80'. 
Tâboas simplissimas de logarithmOl, comprehendendo 01 Ioga

rithmos DUlDerari08 de moderna compendiação ingleza e 01 lo- . 
garitbmos trigonometricos da antiga compendiação fraocer.l com 
a indicaçlo geoerica do mais importaote da bistoria, da tbeoria 
e da practica da doutrina logarilhmal, por José Joaquim da Silva
Pereira Caldas, bacharel 088 Faculdades de Mathematica, Philo-
80phia e Medicina, e proressor de Mathematica no Lyoeu Da

cional de Braga. Braga. Typographia lusitana, 185&. 
Theoria da composição e resolução geral das equações numericas 

e das series elementares, etc., por Candido Baptista de Oliveira, 
bacharel em Mathematica pela Universidade de Coimbra e mi
nistro e secretario de estado dos negocios da razenda, extra&! 
geiros e da marinha. Nos n.OI 8 e 9 da Revista brasileira. 

Theoria das determinantes. por José Falcio, lente de Matbematica 
da Universidade. No volume XVI do lfllliluto, pago 227 a 1'6. 
Reimpressa na Imprensa da Uoiveraidade de Coimbra em 1871. 
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Tractado completo de arithmetica practica do papel moeda, cujos . 
methodos não dependem do calculo das fracções ordinarias nem 
mesmo da. regra de tres, etc., por Joio Pedro Ferreira tanga
lhas, professor de Mathematica. Lisboa, Imprensa regia, t 8 t O. 

Tractado de arithmetica, por José Maria Couceiro da Costa. Lisboa, 
Imprensa nacional, 1866. 

Tractado de arithmetica, divididO' em duas partes, para uso dos 
lyceu8, por Esperidião do Ó Gonçalves Martins, professor de 
Arithmetica, e escripturação commercial em van os collegios. Lis
boa, na Typographia de'A. J. da Rocha, 1853. 

Tractado elementar de arit~etica, por Lacroix, traduzido para 
UIIO da Academia real militar por Fr~ncisco Cordeiro da- Silva 
Torres e Alvim, lente jubilado da Eschola militar do Rio de Ja
aeiro. Rio de Janeiro, Imprensa regia. 18 to. 

Uma' propriedade dos coefficientes do binomio, por Francisco da 
Ponte Horta, lente de I Mathematica na Eschola polytechnica. 
Inserto nos Anoaes das sciencias e letras publicados sob os auspi
cios da Academia. 1.& classe, tomo I. 

Geometria, Trigonometria, Topographia, 
Geometria analytica, etc. 

AdditaInento é geometria de Legendre. formulas Cundamentaes da 
~rigonometria rectilinea, pelo dr. Rufino Guerra Osorio, lente 
jubilado da Faculdade de Mathematica na Universidade de Coim
bra. No volume III do lmtituto, pago 234. 

A geometria em progresso, por bidoro Emilio Bap,tista, formado 
em Philosophia e barharel em Medicina pela Universidade de 
Coimbra. Lisboa, na Imprensa do Galhardo, 1846. 

Algumas propriedades das conicas, deduzidas da geração parallelo
grammica, por Francisco da Ponte Horta, lente de Mathematica 
na Eschola polytechnica e jubilado da Eschola naval de Lisboa. 

Applicaçlo. da a~ebra é geometria: lições coordenadas para uso 
dos alumnos da Eschola polytechnica, por José de Freitas Tei
xeira Spinola de Castel-Branco, bacharel formado em Mathe
matica pela Universidade de Coimbra, lente da Eschola Poly-

MATIlEJI. 10 
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techóica. Lisboa, na Impmnsa nacional, tS47.-Sabiram p~ 

. meiramente Iithograpbadas no anno de 18'". 
ApplicaçAo da algebra A geometria ou Geometria analytica. segundo 

o systema de Lacroix, por losé Saturnino da Costa Pereira, 
lente da Academia militar do Rio de laneiro. Rio de laDeiro 
1842. _ 

Apontameutos de trigonometria espherica, pelo dr. Rodrige Ri-
beiro de Sousa Pinto, lente da Faculdade de Mathematica da 
Universidade de Coimbra e dimctor do Obgervatorio astrono
mico da mesma Universidade. Coimbra, Imprenea da UoiYersi
dade, t 854. Publicados antes no volume 8.0 do ItvtÍllJlO, I 

pago 130 e 185. 
Apontamentos sobre a theoria das paralIelas, pelo dr. RufhxrG.erra 

080rio, lente jubilado da Faculdade de Mathematica oa Uoiter
sidade de Coimbra. No volume IV do lfUlituto, pago 86. 

Breves apontamentos !jI)bre 8 nat1ll"eM, prooedencia e siguaes das 
linhas trigooometricas, por LuiE da COita e Ahaeida, lente sub
stituto da'Faculdade de Matbematica na Univenidacle de Coim-
bra. Coimbra, na Imprensa da Universidade, "870. . 

Breve tractado de geometria espberica, em additamento a08 seus 
elementos de geometria, por Francisco Villela Barbosa, bacharel 
rormado em Mathematica e lente da Academia real da marinha. 
Lisboa, na Typographia da Academia real das sciencias, 18 t 7. 

Compendio de geometria prAclica applicada 6s operações de dese
nho, para servir de estudo preliminar a quem se dedica u 
beUa8-~, por José da Costa Sequeira, profel8or subatitato 
da cadeira de Architectura civil na Academia do bellas-artes. 
Lisboa, Typographia da Academia das bellas-artes, 1839. 

, Compendio de topographia, por Pedro de Alcantara Bellegarde, 
doutor em Sciencias mathematicas e lente jubilado da antiga EI
chola militar do Rio de laneiro. Rio de. laneiro, Typographia 
de I. N. da Silva, .838. 

Complementos da geometria descriptiva de F ourey, pelo dr. Rodrigo 
Ribeiro de Sousa Pinto, lente da Faculdade de Mathematica 
da Universidade de Coimbra e director do Observatorio astro
nomico da mesma Universidade. Coimbra, Imprensa da Univer-
sidade, 1858. . 

Deducção analJf.ica das principaes rormulas de trigonometria esphe
rica, por losé Cordeiro Feio, bacharel rormado em Mathematica 
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pela Universidade de Coimbra e lente jubilado da Eschola poly
technica. Sahiu no tomo x, parte 2.· das Memorias -da Acade
mia real das sciencias. -

.Deducção explicita de algumas formulas trigonometricas para mais 
. racil intelligencia da trigonometria do ex.mo sr dr. Manso. Coim-
bra, Imprensa Iitteraria, 1866. -

Demonstração da dcfiniçfto v do livro v ,de Euclides, por Agostinhó 
de Moraes Pil)to d' Almeida, lente da Faculdade de Mathematica 
na Universidade de Coimbra. Coimbra, Imprensa da Universi
dade, t 819. 

Elementos de Euclides, dos seis -primeiros livros, do undeciiDo é 
duodeeimo.; da versão latina de Frederico Commanttino, addi
cionados -e iIIustrados por Roberto Simson. Coimbra, Imprensa 
da Universidade (difl'erenles edições, sendo a ultima de t 862). 

Elementos de geometria, de L. B. Francoeur, traduzidos pelos 
lentes da Faculdade de Mathematica Francisco de Castro Freire 
e Rodrigo Ribeiro de Sousa Pinto. Coimbra, t 856. 

Elementos de geometria e trigonometria rectilinea, 2. a edição, por 
, Christiano Benedicto Ottoni, lente de Mathematica na Academia 

militar do Ri,o de Janeiro. Rio de Janeiro, na Typographia de 
E. eH. Laemmert, 1857. 

Elementos de geometria e trigonometria rectilínea e espherrca, por 
Custodio Gomes Villas-Boas, lente jubilado de Mathematica na 
Academia real da marinha, e sodo da Academia real das scien
cias de Lisboa. Lisboa, na Imprensa regia, • 824. 

Elementos de geometr;a para uso dos alumnos do Collegio militar, 
por Joio Cbrysostomo do Couto e Mello, bacharel formado em 
Mathematica pela Universidade de Coimbra e professor no Real 
oollegio militar. Lisboa, Imprensa regia, f8f8. 

Elementos de geometria, por A. M. Legendre, traduzidos em por
tuguez por Manuel Ferreira de Araujo GuimarAes, lente da Aca
demia real da marinha de Lisboa e da do Rio de Janeiro. Rio 
de Janeiro, Imprensa regia, 1812. 

Elementos de geometria de Mr. Bezout, traduzidos do francez. 
Coimbra, Imprensa da Universidade.-Varias edições, sendo a 
ultima de 1827. 

Elementos de geometria, por Mr. Clairaut, traduzidos em portu
guez por Joaquim (:arneiro da Silva, proressor de Desenho e 
gravura. Lisboa, '772 . 

•• I 
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Elementos de geometria, por Fráncisco Villela Barbosa, bacharel 
formado em Mathematica e lente da Academia real da marinha, 
publicados pela Academia real das sciencias. Lisboa, ~a Typo
graphia da mesma Academia, 1815. Reimpressos em 1819 e 
1841 na mesma Typographia; e no Rio de Janeiro, na T~ 
graphia de Laemmert, 1846. . 

Elementos de trigonometria plana e espherica, por Joio Cbry808-
tomo do Couto e Mello, bacharel formado em Mathematica pela 
Universidade de Coimbra, professor no Real collegio militar. 
Lisboa, na Imprensa nacionlll, 18'2'. . 

Elementos de trigonometria piaDa, por Mr. Bezout, traduzidos do 
francel (por José Monteiro da Rocha, lente jubilado na Facul
dade de Mathematica, director do Observatorio astronomico e 
vice-reitor da Uoiveni'dade de Coimbra). Coimbra, Imprensa da 
Universidade, 1774. Reimpressa depois, sendo a ultima ediçlo 
de 1817. 

Elementos de trigonometria rectilinea, por José Joaquim Manso 
Preto, doutor em Mathematica e professor de Algebra e Geome
tria no Lyceu nacional de Coimbra. Coimbra, Impre~sa da Uni
versidade, t 856. Reimpressos em 1860. 

Elementos de trigonometria rectilinea e espherica, pelo dr. Rufino 
Guerra Osorio, lente da Faculdade de Mathematica. Coimbra, 
Imprensa da Universidade, t ~63. 

Ensaio de trigonometria espherica para servir de introducçlo ao 
Trllctado de astronomia physica de Biot, por Joaquim Maria 
de Andrade, lente da Faculdade de Mathematica na Universi
dade de Coimbra. Lisboa, na Typographia da Academia real das 
sciencias, t 83(). 

Epitome de geometria practica, por Salvador Henrique de Albu
querque, professor jubilado de instrucçAo elementar do 2.0 grãu. 
Pernambuco, Typographia de M. F. de Faria, 1847. 

Essai de Trigonométrie sphérique, traitée d'apres uo nouveau 
plan, par Joaquim Maria de Andrade, proresseur de la Faculté 
de Mathématiques à I'Université de Coimbre, etc. Traduit do 
portugais. Brest, de l'Imprimerie de ROlais, 1833, par Gui
lherme J. A. D. Pegado, docleur és ScieoCe8, Proresseur et 
Membre·de l'ObservatOlre à la même Université. 

Estudo sobre a theoria aDalytica dos polyedros, e suas appliC'.açõe8 
II cr)stalIographia, por Isidoro Emilio Baptista, bacharel for-



mado em Pbilosopbia e bacharel em Medicina pela Universidade 
de Coimbra, e lente da Esebola polytechnica. Sahiu no tomo II 

dos Áooaes das sciencias e letras. 
Estudo syntbetico sobre as secçôes c<micas,. por Francisco da Ponte 

Horta, lente de Mathematica na Eschola ,polytechnica e jubilado 
da Eschola naval de Lisboa. Lisboa, Typographia da Academia 
real das sciencias, t 866. 

Estudos sobre a doutrina da proporcionalidade. especialment6 sobre 
a definiçlo v do livro v de Euclides, por Antonio losé Teixeira, 

'lente da Faculdade de Mathem&tica na Universidade de Coim
bra. Coimbra, Imprensa da Universidade, 1866. 

Evolu(.lo em serie dos cosenos e dos senos dOI arcos multi pIos, 
por Pedro de Amorim Viana, bacharel rormado em Mlthema
tica e lente da Academia polytecbnica do Porto. No voI. XIII 

do Jmlãtuto, pago 134.. 
Ex~icios de geometria analytica. por Francisco da Ponte Horta, 

lente de Mathematica na Eschola polytechnica e jubilado da Es
chola nual de Hsboa. No lomal das sciencias physicas e ma
thematic88 e naturaes, tomo •.. 

ExerciciOB de geometria analytica, por Antonio losé Teixeira, 
lente da' Faculdade de Mathematica da Universidade de Coim
bra. No volume XIII do balrituto. pago 8l e 1 to. 

Generalidades de geometria no espaço, por A. de C. Coimbra, Im
, prensa Iitteraria, 1866. 

Geometria applicada. por José Maria Couceiro da Costa. Lisboa, 
Imprensa nacional. 

Geometria elementar e trigonometria rectilinea, de Rodrigo Fer
reira da Costa, bacharel rormado em Mathematica pela Uni,er
.,idade -de Coimbra e lente da Academia real da marinha de 
Lisboa. Lisboa, Imprensa nacional, 1836. . 

Geometria elementar theorica e practica, por Francisco de Castro 
Freire e Rodrigo Ribeiro de Sousa· Pinto, lentes da Facul
dade de Matbematica da Universidade de Coimbra. 'Coimbra, 
Imprensa da Universidade, 1859. Reimpressa em t 863 e 
1866. 

Geometria e mechanir.ll applicadas ás artes, ou tractado elementar 
d' estas sciencias, para uso dos artistas, por Evaristo losé Fer
reira, lente jubilado da Eschola do exercito. Lisboa, na Imprensa 
nàcional, 1837. 
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Geometria e meehaD.ica das artes, dos offieios e das bellas-aríes, 
por José Victorino dos Sanctos e Sousa. Rio de Janeiro. 1832. 

Geometria 'prilctiea do pbreiro. ou applicaçãO da ~goa, da esqua
I dria e do compassO á solução dos problemas de Geometna, por 

Mr. E. Martin. Traduzido em vulgar. Rio de Janeiro. Typo
graphia de J. P. da Costa, 1834. 

Guia do medidor de'terrenos, por F. Teixeira da SilvI. Coimbra, 
Imprensa da Universidade, t 8i •. 

~ucç(Jes para as medidas stereometric88 e aerometrieas, por Pe
dro de Alcantara Bellegarde, doutor em Seieneias mathematiC8s 
e lente jubilado da antiga Eschola militar do Rio de Janeiro. 
Rio de Janeiro, Typographia nacional, 1835. 

Lições .de topograpbia para a :&chola do exercito, por JoAo de 
ViRa-Nova Vasconcellos Corrêa de Barbosa, lente da Escllola. 
do exercito. Lithographadas. 

l-içlo duodecima dos elementos de geometria, a qual tem por ti .. 
tulo: das ~rrelaçõC8 que existem entre as operações elementares 
da technia g.eometrica, e da techoia algebrica: por Francisco de 
Borja Garção Stoekler, bacharel formado em Mathematica pela 
UDiv~ídade de Coimhra e lente da antiga Academia real da 
llUU'inba de Lisboa. Lisboa. Imprensa regia, 1819. 

Manual do agrÍJDensor, por Francisco de Castro Freire, lente da 
, faculdade de Mathematica da Universidade de Coimbra. Paris, 

Typographia portugueza de Simno Racou e C.·. t 866. 
~elDOria sobre a trigonometria, por Jono Paulo dos Sanctos Bar-> 

reto, tenente general do exercito' imperial do Brazi!. Rio de 
Jeneiro, .823. 

M61DOria sobre. a trisecç80 do angulo, por Antonio José Teixeira, 
lente de Mathematica. da Universidade de Coimbra. Inseria DO 

volume VI do lnstitut.o. 1857. 
Memoria sobre o nivelamento, por Manuel Pedro de Mello, lenw 

de Mathematica da Universidade' de Coimbra. Inseria nos Ân
RIMeI deI arts Bt eles manufactures d'Oreilly. 

Noções de geometria descriptiva. por Pedro de Alcantara BeIle
garde, dolitor em Sciencias mathematicas e lente jubilado da an
tiga &chola militar do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Typ&
graplúp de J. E. S. Cabral, t R40. 

'NoçOOs elemeD~res de geometria no espaço, por O. R. d'Andrade. 
Coimbra, Imprensa da Universidade, t 868. 
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~ 8Sae8 sobre 08 8Olidos geometricos, por losé Maria ~u
ceiro da Costa. Lisboa, Imprensa nacional. 

NMa soMe a demonstraçAo do 8r. Rosa Junior sobre a egualdade 
dos tres angWo8 d'um triangulo a dois rectos. No volume VI 

tio .hvtituto. Aoonymo. 
Nota sobre a egualdade dos polygonos, por Francisco da Ponte 

Horta, lente de Matbematiea na Escbola polyteehttica e jubilado 
ela Eschola naval de Lisboa. No Jornal dlrS sciencias physicas e
l8Ilthe.aticas e Bataraes, tomo J. 

l'ioIa. ~re algumas proposições de geometria (eom applieaçlJes ás 
secções. COIMeas), por Fraucisco 6a. POftte Horta, ete. No Jornal 
das. seieneias pbJsicas e IRMhematicas e natMae8, llomo 11. 

Nota sobre alguns theoremas de geometria, por Franciseo da 'Ponte 
IIDrta, eM. No. mete jemal, tomo I. ' 

Neta some • propriedades. das liubas trigonometricas (Jl)f Se
Wilo €eno de A.ndrade, laRte 4ft faculdaee de Mtlthemetiea) .. 
Ceimllra, Impreos8 da Uorvenidade, 1825. Foi tamIfem pub6-
cHa no ,ohuoe VJII do 1nItittlto. 

lima sebre 4) livro y de Euclicles, e perticalltllBente sohoe a d~6-
aiçlo v '(por Sebastifto de Audrade Corve, lente da 'acuidade .e Mathematica). Coimbra, Imprensa. da Uni,ersidade, t8i5. 

Nova applieaC"do principio do Noniw na"mediçAo das gràJJdezas, 
fOr CaBdido Baptista de Oliveira, bacharel: em Mathematiea 
pela Universidade de Coim1wa, e ministro e secretario de estado 
dOI negocios da &-ellda, extramgeiro8 e da marinha. No D.O t 
da Be1JÍlta braiilWa. 

Opusculo de geometria, adaptado á intelligeocia de todas as capacid_ pOl' Alemo, lavaoo, empregado Da secretaria do C6D'" 
selh. de saude pubRca do reino. tisboa, Typographia universal, 
18'3. 

Prioeipies elemeota.es de trigonometria rectiliBe~ ou dedu~le 
aoalytica das noções, e d88 applieações geometricas d' esta scien
cia dos tri'l.0gulos, por José JOlICf'IÍm da Silva Pereira Caldas, 
bachuel nas Faculdades de Mathematica e ftilosophia, e pr~ 
Cessor de Mathematiea no Lyceu nllcional de Braga. Braga, 
Typograp1lia lusitana", t 85&. -

Resoluçlo aoal!tiea dos problemas geomlltricos, e indagaçlo' da 
verdadeira origem, das CfU80tidades negativa8, per losé Joaquim 
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Rivara, lente da Faculdade de Mathemabca da Uni,enidade 
de. Coimbra. Coimbra, na boprensa da Universidade, t 8 t 5. 

Resumo de geometria geral, contendo o que é vago d' esta scieocia 
no exame preparatorio para a matricula da Universidade, com 
suas respectivas estampas, por João Luiz de Sousa Palhares; ba
charel formado em -Medicina pela Universidade -de Coimbra. 
Coimbra, Imprensa da Universidade, t 858. 

Supplement à la lraduction de la Géometrie d'Euclide, de Mr. Pey
rard, publié en 1804, et à la Géometrie de Mr. Legendre: suivi 
d'un essai sur la Vfaie théorie de parallêles. A Agen de l'Im
primo de Raymond ~aulet, t800,-par J. M. d'Abreu (bacharel 
formado pela Universidade de Coimbra e lente da Academia de 
marinha.) . 

T6boas d08 logarithmos, dos senos e tangentes de todos 08 griU8 
do quadrante e dos numer08 naturae8 desde 1 até. 10:800, por 
José Militao da Malta, proressor de pilotagem. Lisboa, t 80 I. 

T6boas succintas de linhas goniometricas, das compeodiadas em 
francez por Francoeur para a formação e avaliação dos anguloso 
nas plantas mathematicas sobre tudo, por José Joaquim da Silva 
Pereira Caldas, bacharel na8 Faculdades de Mathematica, Philo
sophia e Medicina, e professor de Mathematica no Lyceu na
cional de Braga.' Braga, Typographia bracarense, • 853. 

Theoria da linha recta e do plano considerados no espaço, por 
Candido Baptista de Oliveira, bacharel em Mathematica pela 
Universidade de Coimbra, e ministro e secretario de estado dos 
negocios da razenda, extrangeiros e da marinha. No a. o 2 da 
RttJuta brtUikira. 

Tractado elementar de geometria, t." parte, approvada ~ra com
pendio pela Faculdade de Mathematica em 1858, pelo dr. Ray
mundo Venancio Rodrigues, lente da mesma Faculdade. Inedito. 

Tractado de agrimensura, pelo padre Estevão Cabral, socio da 
Academia real das sciencias. Lisboa, na Typographia da mes
ma Academia, t 795. Reimpresso em 180 I. 

Tractado de geometria elementar, por José Maria Couceiro da 
Costa. Lisboa, Imprensa nacional, 1868. 

Tractado de trigonometria rectilinea e espherica, por Matheus 
Valente do Couto, coronel do corpo de ingenheiros, bacharel 
rormado em Mathematica pela Universidade de Coimbra, lente 
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jubilado da Academia real da marinha e director do Observa
torio da mesma Academia. Lisboa, 1808. 

Trigonometria rectilínea, por Diogo Nunes. Coimbra, Imprensa 
da Universidade, t 870. 

Trigonometria rectilínea e espherica, por José Cordeiro Feio, ba
charel Cormado em Mathematica pela Universidade de Coimbra 
e lente jubilado da Eschola polytecboica. Lisboa, Imprensa m-

o gia, t 825. 
V mas formulas novas de geometria analytica relativás aos- eixos 

coordenados obliquos, por Daniel Augusto da Silva, bacharel 
formado em' Mathemotica pela Universidade de Coimbra e lente 
da Eschola naval. Lisboa, na Typographia da Academia real das 
acieocias, .872. 

Calculo di1rerenciaJ, fDte~al e de probabllidldel 

Additamento As Notas do calculo dift'erencial e integral de Fran
coeur (pelo dr. Rodrigo Ribeiro de Sousa Pinto, lente da Fa
cu1dade de Mathematica da Universidade de Coimbra e director 
do Observatorio astronomico da mesma UniTersidade). Coimbra, 
Imprensa da Universidade, 1845. 

Additarnentos 6 regra de Mr. Fontaine para resolver por approxi
maçAo 08 problemas que se reduzem As quadraturas, por José 
Monteiro da Rocha, lente jubilado na Faculdade de Mathema
tica, director do Observatorio astronomico e vice-reitor da Uni
versidade de Coimbra. No tomo I das Memorias da Academia 
real das o sciencias. 

Compendio da theorir,8 dos limites, ou introducçAo ao methodo das 
Buxões, por Francisco de BOIja GarçAo Stockler, bacharel for
mado em Mathematica pela Universidade de Coimbra e lente 
da antiga Academia real da marinha de Lisboa. Lisboa, na Ty
pographia da Ar.ademia real das sciencias, 1794. 

Condições de integrabilidade das fuocções differenciaes, que con
tenham duas ou maior numero·de varia veis, por Antonio José 
Teixeira, lente de Mathematica na Universidade de Coimbra. 
No volume III do lnIlituto, pago 59. 

, , 
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Das. iavolventes •. pojo Francisco Pereira de Tones CoeJho, lente da 
Faculdade de Matbematica da Universidade., No volume IX do 
1nslituto. pago 150. 

Desinvolvimento das funrçôes em fracção continua, por Francisc.o 
Gomes Teixeira, estudante da Universidade de Coimbra. Coim
bra, Imprensa da Uoiversidade, 187 t . 

DiesertaçAo Acerca da theoria mathcmatica das probabilidades, por 
Joio Baptista Castro Moraes Antas, doutor êm sciencias ma
tbematicas pela Escaola militar do Rio de Janeiro. Mio de Ja
neiro, Typographia universal de Laemmert, 1848. 

Dissertaçlo sobre o methodo dos limites e dos Ía6llitameatie pc
'Iu.enoSy. por J~o Erllesto Viriato de Medeiros, doutor em Ma
thematica pela Eschola do Rio de Janeiro. Rio ele lueiro, 
Typographia de F. de Paula Brito, t 850. 

Dos methodos ordinarios de integraçilo, por Francisco Pereira de 
Torres Coelho, lente da Faculdade de Mathematica da Univer
sidade. Ne volume XI do ~tiluto, pago i.58. 

Elementos de calculo differencial e integral segundo o systema de 
Lacroix, por José Saturnino da Costa Percira, lente da Acade
mia militar cm. Rio de Janeiro. Rio de JaBeiro, 1849. 

Exposição succinta dos principios fUDdameRtaes do calculo das va
riaçôes, porLun da Costa e Almeida, lente da faculdade de 
Mathe-natÍca. da lJni,ersidade de Coimbt-a. Coimbra, Imprensa 
da Universidade, 1870. 

Fuodament.os de algoritltmia elementar, por Frsacisco Simões. Mar~ 
gjoroi, bachal!el ~JID8do em Mathematica· e Phil08opbia, e Mnte 
p"oprietario da· cadeila de algebra e calculo· na Academia. real 
d. malinha. No tomo III, parte 2.' das Memori81 da Academia 
JeaI da marinha. 

Integraes definidos, .pelo dr. Rufino Guerra Oaorio, lepte da Fr
~uJdade de Matbematicc. No vol'ue:le III do INtitulo, pego 1St 
e lQ5, volume v, peg. 213. . 

Lettre a Mr. le Redac~1B' du Monthly Beview; ou: réponse aux 
objectioDS qu' ()D, a faites dans ce jouroal à la métbode das limi
tes des OUxi008 hypothétiCfues. A Lisbonne, de I'Impr. de r Aca
démie ROJale das Sciences, t 800. (por Francisco de Borja Gar
çlo St~kler, bacharel formado em Mathematica pela Universi
àde de CoimbFa· e lente· da. BOtige. Academia. real da IDftI'inha 
de Lisboa). 

J 
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Liçôes de calculo dift'erencial ou metbodo directo das Oux~ea, or
denadas e reduzidas a compendio. por Tristlo Alvares da Costa 
Silveira. bacharel formado em Mathematica pela UDivenidade 
de Coimbra e leute da Academia dos guarda-marinhas de Lisboa. 
Lisboa, Typoltraphia do Arco do Cego. t801. 

Loxodroniia da vida humaoa; ou memoria em q1le se mostra qual 
seja a carreira da nossa espede, pelos espaços da 00888 p~te 
existeDcia, por José Joaquim Soares de Barros ·e V.a8CODOOlbMt~ 
Nas Memorias da Academia real d~ scieocias. tomo II. 

Memoria sobre as equações de condiçlo das fuocçôes OuiolJae&, 
por Francisco de Borja GarçAo Stockler, bacharel fonudo em 
Mathematica pela Universidade de Coimbra e leBte da ant~ Aca
demia real da marinha de Lisboa. No tomo II dll& Memorite. 
da Academia real das scienciaa. 

Memoria sobre o calculo das notações, por FraDciaco Simões Mar
giochi, bacharel (ormado em Mathematica e PhilotGplUa e IePte 
proprietarie da cadeira de algebra e calculo na Acadeaia real 
da marinha. Sahiu no tomo m, parte 2.· da8 Memorias da 4ea-
demia real das scieDciaa. , 

Memoria sobre _ os priBcipios de calculo superiOl', e sobre alguaaas 
das SUM applicaçÕC8, por"José Maria ntntas Pereira de Andrade, 
prohaor de Matbematica Da Academia da compaahia dos ~a
marinhas. Lisboa, Imprensa regia, 1827. 

\ Memoria sobre 08 verdadeiros principios 00 metbodG das lux_. 
por Francisco de Borja 6&rçlo Stockler, bachaJJel renaado. em 
Mathema\ica e leRte da. Academia real da marinha· de . LWbpa. 
Ioserta ao tomo I das Memorias da Academia reel~ drls .0-
ei •• 

Methodo inverso dos limites, ou desinvolvimento das (uncçõeB. &1-
8Orithmic8s, por FraDciaco de Borja Garçlo. Stodtlv, baeharet 
Ibrmado em Mathematica pela Universidad~ de Coimbra ",lente 
da antiga Academia real da marinha. Lidoa, 1·825. 

Noções de calculo dift'ereDcial, por José de 'freitas leixeiraSpinola 
de Castel-Branco, bacharel formado em Mathelllatica pela Uni
versidade de Coimbra e lente da Eschola polyt~llDica. Lisboa. 
Da Imprensa nociooal, 1838. (Cb<,gou a impresslo até á pagina 32; 
a continuaçlo sahio em folhas lithographadas.) 

PiaDO de extracçlo de loterias, pelo dr. ·Fraociaoo Antonio Ciera. 
lente da cadeira cW astNDOmi. e D8yeg~tlo da allti~ Aeecn.ia 
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real da marinha. No tomo IV, parte ... , das Memorias da Aca
demia real das sciencias. 

ReOexõe8 sobre a metaphysica do calculo infinitesimal, por Carnot, 
traduzidas do francez por Manuel Jacintho Nogueira da Gama, 
bacharel formado em Mathematira e Philosophia pela Universi
dade de Coimbra e lente da Academia real da marinha. Lisboa, 
na Officina de J. P. Corrêa da Silv8, t 798. 

Reflexões tendentes a esclarecer o calculo das notaç.ões, por Fran
cisco de Paula Trava8808, lente substituto da Faculdade de Ma
thematica da Universidade, de Coimbra e lente jubilado da Aca
demia real da marinha de Lisboa. No tomo III, parte'2.- das 
Memorias da Academia real das sciencias. ' 

Segunda parte do calculo das notllçôes (a primeira parte é de Fran
cisco Simões Margiochi), por Matheus Valente do Couto, bacha
rel formado em Matbematica pela Universidade de Coimbra, 
lente jubilado da Academia real da marinha e director do Oh
senatorio da mesma Academia. No t<nno III, parte 'lo - das Me
monas da Academia real das sciencias. 

Soluçlo do problema de KepleJ: sobre a mediçlo das pipas e t0-
neis, por José Monteiro da Rocha, lente jubilado na Faculdade 
de Mathematica, director do Observatorio astronomico e vice
reitor da Universidade de Coimbra. No tomo I das Memorias 
da Academia real das sciencias. 

Soluçlo do problema proposto pela Academia real das scieoeias 
de Lisboa sobre o metbodo de approximaçfto de Mr. Fontlline, 
por Manuel Joaquim Coelho de V8sconcelIos da Costa Mlia, 
lente da Faculdade de Mathematica da Universidade de Coimbra. 
Sahiu no tomo I das Memorias da Academia r~ das scien
eias. 

Tbeoria d"" funeções analyticas, que contêm os principios de cal
eulo differencial por Mr. Lagrange, por Manuel Jacintho No
gueira da Gama, bacharel fonnado em Mathematica e Philo-
80phia pela Universidade de Coimbra e lente da Academia real 
da Marinha. Lisboa; t 798. 

Thooria dos contactos das superficies e curvas no espaço, por Luil 
da Costa e Almeida, lente da Faculdade de Mathematica. Coim
bra, Imprensa da Universidade, t 869. 

Tractado'elementar da analyse mathematica, por J. A. J. Cousin, 
tradulido do francez ~r Manuel Ferreira de Araujo Guimarles, 
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lente da Academia real da marinha de Lisboa e da cio Rio de 
Janeiro. Lisboa, 1802. 

'Tractade elementar do calculo dift'erencial e iBtegral, por Mr. la
croix, traduzido em portuguez por Francisco Cordeiro da Silva 
Torres e Alvim, lente jubilado da Eschola militar cio Rio de Ja
neiro. Rio de Janeiro, na ~rensa regia, t8li. 

MechanicI racional dOI loUdol e laiclol 
e Mechanica applicada 

Aclditameoto 110 n. o 226 dos elementos de mechanica radoul dos 
IOlidos, por Franrisco de Castro Freire, lente da Faculdade 
de Mathematica da Universidade de Coimbra. No volume IX do 
lnItituto. 

As machines de vapor explicadas Camiliarmente, com um esboço 
historico da sua invençAo e progressivos melhorameotos, Suai 

applicaçõe8 II na'egaçlo. Traducçto feita sobre a 3.· ediçlo ame
ricana por Christiano Benedicto Ottooi, lente de Mathematica na 
Academia militar do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Typogra
phia nacional, (84.6. 

Compendio de mechanica elementar e applicada, por Pedro de A" 
cantara Bellegarde, doutor em Sciencill8 mathematicas e lente 
jubilado da antiga Eschola militar do Rio de Janeiro. Rio de 
Janeiro, Typographia de J. de N. Silva, 1839. 

Curso de mechanica racional, proCessado na Escbola polytechoica, 
por Albino Francisco de Figueiredo de Almeida, bacharel Cormado 
em Mathematica pela Universidade de Coimbra e lente da Ea
chola polytechnica. Sahiu em cadernos lithographados em 1839. 

Da transformaçRo e reducçlo dos binarios, por Daniel Augusto da 
Silva, bachal'el Cormado em Mathematica pela Universidade de 
Coimbra e lente da Eschola naval. Lisboa, na Typographia 
da Academia real das sciencias, I 866.-E no tomo III, parte t.a 

das Alemorias da Academia (2.- serie). 
Elementos de ~chanica, por José Saturnino da Costa Pereira, 

~ente da Academia militar do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 
1842. 
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ElemetJtos de mechanica ràciooal dos sol idos , por Francisco de 
Càstro Frf!ire, lente da Faculdade d~ Mathematica da Univer
sidade de Coimbra. Coimbra, Imprensa da Universidade, • 863. 

FJnsaio sobre as brachi,tochroDas, reflexões sobre as proposições 42 
e 76 do tomo II da mech8IJica de Euler, por Francisco de Paula 
Travassos, lente substituto da Faculdade de Mathematica da Uni

. venidade de Coimbra e lente jubilado na Academia real da ma';" 
Tinha de Lisboa. Inserto no tomo II das Memorias da Academia 
real das scieneias. 

Ensaio sobre, a theoria das torrentes e rios, que contém os meios 
mais simples de obstar a seus estragos, de estreitar o seu leito, 
e facilitar a sua navegaçã?, etc., por Fabre: seguido da inda
gaçlo da mais vantajosa construcção dos diques, por Mr.'Bossut 
e Mr. Viallet, etc. I e terminado pelo tractado practico da me
dida das lIguu correntes, e uso da táboa parabolica do padre 
Regi, por Manuel Ja&ntho Nogueira da GalO8, bacharel formado 
em Mathematica e Philosophia pela Universidade de Coimbra, e 
lente ,. Academia (real da marinha. Lisboa, 1800. 

Ensaio sobre principios de mechanir.a, obra posthmna, dada á luz 
per D. D. A. de S. C. possuidor do IDanuscripto autographo, 
por José Anastacio da Cunha, Jente da-Faculdade de Malhema
bel da Universidade de Coimbra. Londres, t 807. Foi reimpresso 
,no volume IV do Instituto. 

Equilíbrio dos systemas,ou formula das velocidades virtuaes. por 
Albino Francisco de Figueiredo e Almeida, socio da Academia 
real das scieneias de Lisboa (bacharel formado em Matbematica 
e lente da Eschola polytechnica). No tomo " parte 2", nova 
serie das Memorias da Academia. 

Exposição sobre as experiencias feitas em Inglaterra a respeito de 
t>Ontes ftuctuaotes de g01DlD1l el8'Stica. para servirem de pontões 
militares, por Francisco Pedro Celestino Soares, lente e director 

,technico da Eschola do exercito. No tomo 1 das Actas das 
sessões. 

Gtria de Ihechaoica práctiea, precedida de noções elementares de 
arithmetica, algebra e geometria, para facilitar a resolução dos 
diversos problemas de mechanica, por Carlos Augusto Pinto Fer
tetra, mgenheiro machinista da ... classe da armada. Lisboa, 
,18 •. 

Guia do ingenheiro na construcção das pontes de pedra, por Luiz ' 
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da Silva Mousinbo d' Albuquerque, coronel de iogenbeiros, soem 
da Academia real das sciencias de Lisboa. Lisboa, na Typogra
phia da mesma Academia. 

Ha no peodulo desvios apparentes e reaes, p6r J. R. Ramos, ba
charel formado em Mathematica. No volume x do IRlfimto, 
pago 78 e 102. 

Haverá vantagem no ensino da mecha nica racional em 8ubM'dinar 
a theoria do equilibrio dos corpos á do seu movimento 1-Dis
sertaçlo in!lugural, por Joio Ignacio do Patl'ocinio da Costa. 
~oimbra, Imprensa da Universidade, t 869. 

lDdagaçlo do solido de maximo volume entre todos 08 de egual 
superficie, por José Saturnino da Costa Pereira, lente da Aea
demia militar do Rio de Jaooiro. Sahiu no Patriota, jomat lit
terario. Rio de Janeiro, 18t3. -

Instrucçlo práctica sobre as machinas de vapor, por Fernando Luiz 
MoUtinho d' Albuquerque. Lisboa, Imprensa nacional, t &43. 

IDfeot08 e varios planos de melhoramento para estes reinos, as
mptos BIS prisões da .Junqueira. por Bento de Moura Portugal, 
fidalgo da casa real, e bacharel r~rmado em Direito. Coimlira, 
aa Imprensa da Universidade, 1821. 

In'estigaçlo da resultante de duas rorças eguaes entre si, e com
prehendendo um angulo qualquer, por C,andido Baptista de Oli
veira, bacharel em Matht'lltatica pela Universidade de Coimbra 
e ministro e secretario de estado dos negocios da razenda, ex-, 
trangeiros e da marinha. No n. o 6 da Remsta Iwacikira. 

Manual elementar e practico sobre machinas de vapor applicadu 
á navegaçlo, por Carlos Augusto Pinto Ferreira, in~nheiro 
machinista da 1.- classe da armada. Lisboa. Imprensa nacional, 
1864-. 

Mechaoica, por Custodio Gomes Villas-Boas, lente de Mathematica 
jubilado na Academia real da marinha, e socio da Academia 
real das scieocias de Lisboa. Lisboa, Imprensa regia, 1820-

Memoria descriptiva, 00 noticia circumstanciada do plano e pro
cessol dos eft'ecttvos trobalhos hydraulicos empregados na.aber
tura, da barra de Aveiro, pelo tenente-coronel Lutz Gomes de 
Carvalho. Foi publi(!ada no Jornal de Coimbra, começando no 
11.0 XVIII, pago 201, e continuou noutros numer08 acompa
nhada de um grande mappa da COIta e maior parte da ria de 
Aveiro. 
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Memoria sobre a restauraçlo das barras dos portos formadas nas 
. fozes dos rios em geral, com applicaçlo ao melhoramento da 
barra do Porto, por Luiz Gomes de Carvalho, director das obras 
da 'barra de Aveiro, socio da Academia real das sciencias. Lis
boá, na Typographia da mesma Academia, e impressa tambem 
no tomo IX das Memorias . 

Memoria sobre a rotação das forças em torno dos pontos de ap
plicaçAo, por Daniel Augusto da Silva, bacharel formado em 
Mathematica pela Universidade de Coimbra e lente da Eechola 
Daval. Lisboa, Typographia da Academia real das scienciss, I g5 t. 
E no tomo III, parte 2.- das Memorias da Academia (2.- serie). 

Memoria sobre a theoria da orientação do plano oscillatorio do 
pendulo simples, e sua applicaçlo á determinaçlo approxiínada 
do spheroide terrestre, por Candido Baptista de Oliveira, ba
charel em Mathematica pela Universidade de Coimbra e ministro 
e secretario de estado dos negocios da fazenda, extraogeiros e 
marinha. Sabiu no fim das Ephemerides do ObservÍltorio impe-
rial para t 856, e foi reproduzida no n. o I da R~ brui- , 
leira. 

Memoria sobre o paúl de Otta, suas causas eremedio, pelo padre 
Estevão Cabral, socio da Academia real das scienCÍas. No tomo II 
da8 Memorias economicas da mesma Academia. 

Memoria sobre o programma da demonstração do parallelogrammo 
das rorças, proposto pela Academia real das sciencias de Co
penhague, por Manuel Pedro de Mello, lente da Faculdade. de' 
Mathematica da Universidade de Coimbra. Veja-&e sobre ~ta 
memoria o que fica apontado a pago 51. 

Memoria sobre os damnos causados pelo Tejo nas suas ribanceiras, 
pelo padre Estevlo Cabral, socio da Academia real das scien
cias. No tomo II das Memorias economica8 da mesma Aca
demia. 

,Memoria sobre os dftmnos do Mondego nos campos de Coimbra, 
pelo padre Estevão Cabral, socio da Academia real da8 scien
das. No tomo III das Memorias economicas da mesma Aca
demia. '. , 

Memoria sobre um novo systema de pontes, por Francisco Pedro 
Celestino Soares, lente e director interino da Eschola do exer
cito. Sahiu no n. o 3 do Jornal da Sociedade dos amigos das 
letras, junho de t 863. 

, 
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Notas ao ensaio sobre os principios de mechaoica, obra posthuma 
de José Anastacio da Cunha, por Silvest~e P. Ferreira. Amster
dam, oa Officioa de Belinfaote e C.·, 1808. SahiI:am reimpressas 
no volume v do lnstilulo, pago 21, 33, 57, 71 e 82. 

Nota sobre uma proposição de statica, e um problema de geome
tria, por Francisco da Poote Horta, leote de Mathematica na 
Eschola polytechnica e' jubilado da Eschola oaval de Lisboa. No 
-Jornal das sciencias physicas e mathematicas e oaturaes, tomo II. 

Noticia sobre o encanamento do rio Mondego, por Agostinho José 
Pintp d'Almeida, lente da Faculdade de Mathematica da Uni
versidade de Coimbra, No Diario do Go"erno, 0.01 96, 97, 98, 
de 1822, ~. 

Parallelogrammo das forças, por Francisco da Ponte Horta, lente 
de Mathematica na Eschola polytechoica e jubilado da Eschola 
naval de Lisboa. 'Nos Anoaes das sciencias e letras publicados 
sob os auspicios da Academia, f. a classe, tomo I. 

Principios de geologia, por Agostinho José Pinto d'Almeida, lente 
da'Faculdade de Mathematica da Universidade de Coimbra. Im
prensa da Universidade de Coimbra, 1850, 

Principios de mechanica, por Silvestre p, Ferreira, Amsterdam,. 
na Officina de Belinfante e C,a, t 808. ~hiram reimpressos no 
volume v do Instituto, pag, 98 e 107, . 

Relatorio das obras para melhoramento da barra e porto da Fi
gueira desde o seu principio em maio de 1857 até ao fim do 
anno economico de 1859-1860, pelo conselheiro Francisco 
Maria Pereira da Silva, capitão de mar e guerra. Ha duas edi
ções, sendo a ultima de 1865, Lisboa, Imprensa nacional; 
acompanhada de um Atlas com seis estampas em formato. 
grande. . 

Theoria da composição das forças, por Francisco SimõeS Margio
chi, bal'harel formado em Malhematica e Philosopflia, lente da 
Academia real da marinha. Sabiu no tomo III, parte 2.· das 
Memorias da Academia real das sciencias. 

Theoria das machinas a vapor, acompanhada da descripçilo de cada 
parte, e da exposição das priocipaes circumstancias- e resultados 
practicos relativos á sua construcçAo e direcçilo, por Christiaoo 
Benedicto Ottonni, lente de Mathematica Da Academia militar 
do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Typographia nacional, 18". 

Tractado de hydrodynamica, por Mr. Bossut (traduzido em por-
~ATJl1ill, 11 
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togueI por José Monteiro da Rocha, lente jubilado na Facul
dade de Mathematiéa, director do Obsenatorio astronomico e 
vke:-reitor da Universidade de Coimbra). Coimbra,_lmprensa da 
Universidade; a ultima ediçlo em t 8 t 3. ' 

Tractado de meehanica, por Mr. Maria (traduzido em portugues 
por JOsé Monteiro da Rocha, etc.). Coimbra, Imprensa da Uni
versidade; a ultima impresslo em i812. 

Traetado elementar de mechanica, por Mr. Francoour, traduzido 
em portuguez e augmeotado de doutrinas extrahidas da8 obras 
de Prony, BOlisut, Maria, etc., por José Satumino da Costa 
Pereira, lente da Academia militar do Rio de JaDeiro. Rio de 
Janeiro, Imprensa regia, t8 t 2. 

Astronomia, Naotioa, Geodeaia e liechaDica celeste 

A astronomia modema e a '{uesUo das parallaxes, por Henrique 
de Barros Gomes. Lisboa, na Typographia da Academia real 
das scieocias, t 872. 

Additamento ao calculo dos eclipses, pelo dr. Rodrigo Ribeiro de 
Sousa Pinto, lente da Faculdade de Mathematica e director do 
Observatorio. Coimbra, Imprensa da Universidade f 868. 

Analyse das demonstrações dos theoremas de Laplace, 1.0 invaria
bilidade dos eixos maiores da8 orbitas planetarias, 2.0 conser
vaçlo das pequenas excentricidades e ineliDat'ões das mesmas 
orbitolJ, por Jacome Luiz Sarmento, lente da Faculdade de Ma
thematica na Universidade de Coimbra. No volume VII do ln-
.tittúo. pago &4. . 

Annuncios das occuhaÇÔEl8 das estrella8 pela lua visiveis em Lisboa 
para os anoos de 1831 até '836, por Antonio Maria da Costa 
e Sá, ajudante do Observatorio da Academia real da marillha. 
Lisboa, na Typographia da Academia rcal das scieDcias. 

A quesUo d08 planetas iDtramercuriaes-Disserta~o inaugural, 
por Gonçalo Xavier de Almeida Garrett. Coimbra, Imprensa da 
Universidade, 1869. 

Astronomia e mechanica leonardina, ou arcaDOS da natureza ma
nifestados, dividida em duas partes: 1.. do quc pertence ás leis 
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mecbanÍC88 ; 1.. do que pertence • astl'OJlomia, por Leooardo 
da Senhora das Dores Castello-Branco. Lisboa, na TJposrophia 
de G. M. Martim, • 843. 

Astronomia espheril'.8 e nautica, por Matheus Valente do Couto, 
bacharel formado em Mathematica pela Universidade de Coim

'bra, lente jubilado da Academi8 real da marinha e director do 
Observatorio da mesma Academia. Typographia da Academia 
real das Iciencias, 1839. 

Atlas celeste, arranjado qor Flamesteed; publicado por J. Fortio, 
correcto e augmentado por Lalande e Mechain, trasladado em 
linguagem, 'por Custodio Gomes Villas-Boas, lente jubilado de 
Mathematica na Academia de marinha e socio da Academia real 
das sciencias de Lisboa. Primeira ediçAo'portugueza, revista e 
~rrecta pelo dr. Francisco Antonio Ciera, e pelo coronel Cus
tedio Gomes Viii as-Boas. Lisboa, na Imprensa regia, 180'. 

AttracçAo dos corpos e figura dos planetas, por Antonio José Tei
xeira, lente da Faculdade de Mathematica da Universidade de 
Coimbra. No volume XI do llUt~o. pago t2, 35, 61, tit 
e lISO. . . 

Brevetl ,reflexões sobre as parallaxes das estreiIas, e sobre os in
strumentos do Ohservatorio· de Coimbra, pelo dr. Rodrigo Ri- . 
beiro de Sousa Pinto, lente da Faculdade de MathematiCJ da 
Univenidade de Coimbra e director do Observawrio astrono
mico de Coimbra. No volume I do Imtituto, pago 4ft 

. Breve tractado analytico do movimento elyptioo dos planetas, por 
Francisco Xavier Monteiro de Barros, bacharel formado em Ma
thematica e Philo80phia pela Uaivenidade de Coimbra. Lisboa. 
Da Regia otIicina typographica, 1802. 

Calculo da passagem da lua pelo meridiano, por Jacome Luis Sar
mento, lente da Faculdade de Mathematica na Univenidade de 
Coimbra. No volume VII do IRltituto. pago ,71. 

Calculo das ephemerides astronomicas. de Rodrigo Ribeiro de 
Sousa Pinto, lente d .. Faculdade de Mathematica da UnivenÁ.
dade de Coimbra e director do Ohservatorio astronomito da 
mesma Universidade. Coimbra, Imprensa da Universidade, 1849. 

Carta dos principaes triangulos das operações geodesicall em Por
. togai, pelo dr. Francisco Antonio Ciera, lente da aDtiga Aca

demia real da marinha, '803. 
Cartas a uma senhora: brevíssima descripçlo do systema solar, 
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por Alberto Osorio de,Vasconee]]os. No volume IX do .A.rmiWJ 
pittortseo, n.o l 2, 3, '" e õ. 

Catalogo das 'ascensões rectas e declinações das estreIlas 8Uscepti
veis de occultaçilo pela lua, calculadas para o f. ° de janeiro de 
1832, por Isidoro Gomes di Guerra, empregado em uma das 
secretarias do estado. Lisboà, 1831. 

Co]]ecçlo 'de tãboas para facilitar varios calculos astrooomicos e 
geodesicos. Lisboa, Imprensa nacional, t 865. 

Cometa em agosto de 1862, pelo dr. Rodrigo Ribeiro de Sousa 
Pinto, lente da Faculdade de Mathematica da Universidade de 
Coimbra e director do Observatorio astronomico. No volume XI 

do ln.titulo, pago t 20. 
Comparaclo das phases (de um eclipse de lua) observadas em 

S. Paulo com as que foram observadas em Lisboa no Observa
torio da Academia, por Custodio Gomes Villas-Boas, lente jubi
lado de Mathe~atica lna Academia real das sciencias de Lisboa. 
No tomo II das Memorias da Academia real das sciencias. 

Compendio das correcções que se devem fazer às alturas dos astros 
observados, para poderem 8er empregad08 no calculo de lati
tude, de longitude, de hora e azimuth, por José Melitlo da 
Matta, professor de pilotagem. Lisboa, 1780. 

Considerações ácerca da equação secular do medio movimento da 
lua, por Joilo José d'Antas de Souto Rodrigues. Coimbra, Im
prensa da Universidade, 1870. 

Continuação da memoria sobre os trabalhos geodesicos. ele., por 
Philippe Folque, etc. Lisboa, na mesma Typographia, 1856. 
E no tomo III. parte 2.· da 2.· serie das Memorias •. 

Desinvolvimento de alguns calculos da Thíorie ~alytiqtu d", "I
teme d", monde de Pontecoulant, 2.· edição que serve de lexto 
às lições do 6. ° ann~ mathematieo. por Jacome Luiz Sarmento, 
lente da Faculdad~ de Mathematica da Universidade de Coim
bra. No volume VII do lnatituto, pago 3l3. 

Determinação das orbitas dos cometas, por ;José Monteiro da Ro
cha, lente jubilado na Faculdade de Mathematica. director do 
Observatorio astrouomico e vice-reitor da Universidade de Coim
bra. No tomo II das Memorias da Academia real das scieocias. 

Diccionario do serviço dos trabalhos geodesicos e topographicos 
do reino, por Philippe Fo]que, doutor em Mathcmatica e dire
ctor dos trabalhos geodesicos do reino. 

, , 
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Discusslo do valor da funcçio perturbadora R, dado pela serie 
n.O l8 do Ijvro II da-Th/orie analytique du systeme du monde 
de Pontécoulant, 2.· ediçfto, por Jacome Luiz Sannento, lente 
da Faculdade de Mathematica da Universidade·de Coimbra. 
Sahiu no tomo VI do In8tituto. 

Duas memorias·icerca de problemas de calculos astronomicos, por 
Candido Baptista de Oliveira, bacharel em Mathematica pela 
Universidade de Coimbra, e ministro e secretario de estado dos 

- negocios da fazenda, extnngeiros e marinha. Suhiram em ad
ditamento 6s Ephemerides do Observatorio imperial do Rio- de 
Janeiro para 1855. 

Eclipse da lua de 2 de' novembro de t 789, observado em Lisboa 
na Academia real da marinha, pelo dr. Francisco.Antonio Ciera, 
lente da antiga Academia real da marinha. Nas Memorias da 
Academia real das sciencias, tomo 111, parte 2.· . 

Eclipse do sol em 16 de março de 1858, pelo dr. Rodrigo Ribeiro 
de Sousa Pinto, lente da Fllculdade de Mat.hematica e director 
do Observatorio astronomico da Universidade de Coimbra. No 
volume VIII do Instituto, pago 22. 

Eclipses do sol, por Luiz Albano, lente da Faculdade de Mathe
matica da Cniversidade de Coimbra. No volume VII do l113ti
tuto, pago 6. 

Elementos de astronomia, por Manuel Ferreira de Araujo Guima
rles, lente da antiga Academia real da marinha de. Lisboa e da 
do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Imprensa regia, 1814. .. 

Elementos de astronomia, .. a parte, pelo dr. Rodrigo Ribeiro de 
Sousa P~nto, lente da Faculdade de Mathematica e director 
do Observ'atorio astronomico de Coimbra. Coimbra, Imprensa 
da Universidade, 1858. 

Elemeótos de astronomia coordenados para uso dos alumnos da 
Eschola polytechnica, 1.. e 2.· parte, -por Philippe Folque, dou
tor em Mathematica e director dos trabalhos geodesicos do reino. 
Sahiram litbographados na .Iithographia da mesma Eschola," 
1840. 

Elementos de geodesia, por Manuel Ferreira de Araujo Guima
rles, lente da Academia real da marinha de Lisboa e da do Rio 
de Janeiro. Rio de Janeir'o, na Imprensa regia, 1816. 

Elementos de geodesia, precedidos dos principiol! da trigonometria 
esp,herica e a6lronomica necessaria 6 8ua jntelligencia, extrahid08 

I' 
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da obra de Puissant, e coordenados por José Saturoino da Costa 
Perein. lente da Academia militar do Rio de Janeiro. 

Elementos, ou primeiras lições de geographia e astronomia de J. 
A. Commings, traduzidos e augmentados pelo padre Joio José 
do Amaral, presbytero secular. Ponta Delgada, Typographia da 
Sociedade auxiliadora das letras açorianas, '186 ... 

Ephemerides astronomicas para o real Observatotio da Universi
dade de Coimbra. Coimbra, na real Imprensa da Universidade, 
.804. Continuaram a publicar-se regularmente até 18iS, em 
que foram interrompidas; e só tornaram ar apparecer para o 
anno de 1841. D'ahi em diante têm-se publicado com regula
ridade; e actualmente acha-ae adiantada a impresslo do' volume 
para 1876. Muitos volumes das Ephemerides de Coimbra alo 
enriquecidos com uma abundante TlIJ)oa cosmograpbica. 

Epbemerides do imperial Observatorio astronomico para 01 almos 
de f 853 a f 858, por Antonio Manuel de MeIlo, doutor em 
Mathematica pela Academia militar do Rio de Janeiro, lente da 
mesma Academia e director do Observatorio asLronomico. 

Ephemerides nauticas, ou diario astronomico calculado para o me
ridiano de Lisboa, pqbHcadas de ordem da Acad~mia real das 
sciencias de Lisboa. Na Typographia da Academia, 1788 e se
guintes. A sua publicação esteve interrompida desde f 809 até 
1820;' e depois continuou regularmente até ao aono de .863, 
em que a Academia decidiu que devia suspendel-a. em virtude 
da nova forma que se deu 6s Ephemerides calculadas para o 
Observatorio de Coimbra. 

Estudo sobre a permanencia dos polos terrestres - Disaertação 
inaugural, por João José d' Antas Souto Rodrigues. Coimbra, 
Imprensa da Universidade, 1869. 

Estudo sobre o plano invariavel do systema solar-Dissertaçto 
de concurso, por Gonçalo Xavier de Almeida Garrett. Coimbra, 
Imprensa da Universidade, 1870. 

Estudos sobre o nivelamento, por Fraociseo Antonio de Brito 
Limpo, bacharel Cormado em Mathematica pela Universidade 
de Coimbra, e membro da commillSlo geodesica. Lisboa, na 
Imprensa nacional, 1870. 

Explicaçlo da taboada oautica pira o calculo de longitudes, por 
José Monteiro da Rocha, e iodagaçio das formulas que IlervirllB 
para a lua COD8tru~o, por Francisco de Paula TravUlOl, lente 
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substituto da Faculdade de Malhematica oa Universidade de 
Coimbra e leote jubilado na Academia real da marinhà de Lis
boa. Lisboa,. t 80 I. 

Exposiçlo das observações awonotnicas Ccitas' em 1799, por Cus
todio Gomes Villas-Boas, lente de Mathem~tica jubil,.do da 
Academia real da marioha e IOcio da Academia real das scieo
cias. No tomo III dai Memorias da Academia real das scieocias. 

Formula e'volutiva de Laflrange - Sobre o caleodario, extracto do 
.da Astronomia popular de Mr. Arago, com aoootações, por 
Candido Baptista de Oliveira, bacharel em Matbematica pela
Universidade de Coimbra, e ministro e secretario de estado dos 
nego cios da Cazeoda, extraogeiros e da marinha. No 0.° 10 di 
Rwüta bruileira. 

IDltrucções e regras practicas derivadas da tbeoria da construcçlo 
naval, relativa. á coostrucçlo, carregação e manobra do oayio, 
por Matbeus Valeote do Couto, bacharel formado em Mathe
matica pela Universidade de Coimbra, lente jubilado da Aca
demia real da marinha e director do Ohservatorio astrooomico 
da m~a Academia. No tomo III, parte 2.& dali Memorias da 
Academia real das llCÍeocias: 

Iostrucçôes para a execuçUó, fiscalizaçlo e remuneraçlo dos tra
balhos geodesicos e chorographicos do reino, por Philippe Fol
que. doutor em Matbematica, director dos trabalhos geodesicos 

. do reino. Lisboa, Imprensa nacional, t 858. 
IDslrucçõe8, pelas 'fuaes se devem regulaI; o director e officiaes en

carregados doa trabalhos geodesicos e topographicos, seguidas 
da descripçlo e rectificações do theodolito, por Philippe Folque, 
etc. Lisboa, Impreosa nacional, t 850. 

lostrucções sobre o serviço geodesico de primeira ordem, por Phi
lippe Folque, etc. Lisboa, Imprensa nacional, 1870. 

Mémoires sur l'astrooomie pratique de Mr.). M. da Rocha, Com
mandeur de I'Ordre du Christ, etc., etc., traduites du portugais 
(por lUanuel Pedro de MeUo, lente da FafuldaQe de Malhema
tica da Universidade de Coimbra). Paris, t 808. 

Mémoires lur les variations séculaires des éléments elliptiques d.e 
Pall'R et Cêres, par Mr. Damoiseau de MonCort (capiUlo-teoente 
da brigada real da marinha e ajudaDte do Obsenatorio da Aca
demia real da marinha). N. Historia e Memorias da Academia 
~.daa lICieucÍ88, tomo III. 

-- --- -- -- --~~ ...., 
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Mémoire sur le comête de t 807, par Mr. Damoiseau de Mon
fort. Na Historia e Memorias da Academia real das sciencias, 
tomo III. 

Memoria Acerca da latitude e longitude de Lisboa, por Custodio 
Gomes Vi11a8-Boas, lente jubilado de Mathematica na Academia 
de marinha e socio da Academia real das sciencias de Lisboa. 
Na Historia e Memorias da Academia real das sciencias, tomo I. 

Memoria apresentada ao ex.1DO ministro do reino sobre o eclipse 
solar de f 8 de julho de f ~60, pela commisslo portugueza. 
Coimbra, na Imprensa da Universidade, .860. 

Memoria em que se pretende dar a solução de um programma de 
astronomia proposto em 1820: Mostrar, tanto pelo calculo 
como pela observaçilo, a influencia do erro que pode resultar 

, 1I0S angulos horarios do sol e da lua, de se nlo attender i fi
gura da terra, por Matheus Valente do Couto, bacharel formado 
em Mathematica pela Universidade de Coimbra, lente jubilado 
da Academia real da marinha, e direct~r do Observatorio da 
mesma Academia. No lomo VIII, parte I.·, das Memorias da 
Academia real das sciencias. 

Memoria relativa aos eclipses do sol visiveis em Lisboa desde 
1800 até f 900 inclusivamente, por Maria Carlos Theodoro Da
moiseau de Monfort, capitilo-tenente da brigada real da !}lari .. 
nha e ajudante do Observatorio da Academia real da marinha. 
Lisboa, f 80 t . 

Memoria sobre as epactas, por Manuel Pedro de Mello, lente de 
prima da Faculdade de Mathematioa, socio da Academia real 
das sciencias, etc. Inedita. 

Memoria sobre 08 principios em que, se deve fundar qualquer me
thodo de calcular a longitude geographicn de um logar, por 
Matheus Valente do Couto, bacharel formado em Matbt'matica 
pela Universidade de Coimbra, lente jubilado da Academia real 
da marinha e director do Observatorio da mesma Academia. 
No tomo II, parte- •. ~ 2.- serie, das Memorias da Academia real 
das sciencias. . 

Memoria sobre os trabalhos geodesicos executados em Portugal, 
por Philippe Folque, doutor em Mathematica e director geral 
dos trabalhos geodesicos do reino. Lisboa, Typographia da 
Academia real das sciencias, f 8-\.4. (f." epocha), f 849 (2."). 
1860 (3"), 1852 (4."). Foram wmbem pub~icadas nas Memo-

• 
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rias da Academia real das scicncias (2.· serie), nos tomos I, II, 
III, etc. 

Methodo facil para interpolar de hora a hora as ascensões rectas 
e declinações da lua calculadas de doze em doze horas, por Ja
come Luiz Sannento, lente da Faculdade de l\-Iathematica da 
Universidade de Coiml>ra. No volume VII do In3tituto, pago 141. 

Metbodo racil para interpolar de tres em tres horas as distancias 
lunares calculadas de doze em doze,boras" por Jacome Luiz' 
Sarmento, etc. No 'olume VII do lnstituto,· pago 9"'. 

Metbódo facil para calcular as ascensões' rectas e declinações dos 
astros, por Jacome Luiz Sarmento, lente da Faculdade de Ma
thematica da Universidade de Coimbra. Coimbra, Imprensa da 
Universidade, 18ii8. _ 

Methodo facil para obter a equacDo final, que deve dar todos os i 
valores de h que entram nas Connulas das variações seculares 
das excentricidades, e longitudes dos perihelios (Thtorie analy
tique dU'6!lsteme du monde de Pontécoulant, ') .• ediçAo, livro 2.°, 
cap. 8.°, n.O 6.t.), por Jacome Luiz Sannento, lente da "'acul
dade de Mathematica. No voJume VI do Instituto, pago 121. 

Navegaçao, por Custodio Gomes Villas-Boas, lente de Mathematica 
jubilado na Academia real das sciencias de Lisboa. Lisboa, Im
prensa regia, 18 to. 

Noções astronomicas, extrahidas dos escriptos de J. A. Commings, 
. Fontenelle, etc., por Manuel Borges Carneiro, bacharel em Leis. 

Lisboa, Imprensa regia, t 829. 
Nota sobre a parallaxe equatorial do sol, e additamento a esta 

nota, de Rodrigo Ribeiro de Sousa Pinto, lente jubilado da Fa
culdade de Mathematica e director do Observatorio astronomico 
da Universidade de Coimbr\l. Coimbra, Imprensa da Universi
dade, 1869. 

Noticia das observações astronomicas Ceitas em t 790, por Custo
dio Gomes Villas-Boas, lente jubilado na Academia real das 
8ciencias de Lisboa. No tomo III das Mentorias da Academia 
real das sciencias. , 

Noticia sobre um cometa que se observou em abril de 18U, pelo 
dr. Rodrigo Ribeiro de Sousa Pinto, lente jubilado da Faculdade 
de Mathematica e director do Obscrvatorio astronomico da Uni
versidade de f;oimbra. No volume III do l,},Sliluto, pago 3. 

NOfal téb08S da paraUaxe da lua, por Florencio Mago Barreto 
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Feio, lente da Faculdade de Mathematica Da Universidade de 
Coimbra. Imprensa da Universidade. 18U. 

ObservaçAo do cometa de 1861, pelo dr. Rodrigo Ribeiro de 
Sousa Pinto, lente da Faculdade de Malhematica e director do 

, Observatorio astronomico da Universidade de Coimbra. No y~ 
lume x do Instituto, pago 20 .... 

ObservaçAo do eclipse da estrel1a '/; do Lello, acontec~do a 28 de 
março de 1798, por Custodio Gomes Villas-Boas, lente de Ma
thematica jubilado da Academia de marinha e socio da Acade
mia real das sciencias de Lisboa. No tomo III das Memorias 
da Academia real das sciencias. 

Observações astroDomicas e meteorologicas Ceitas ha cidade do Rio 
de Janeiro em 1784., por Bento Sanches d'Orta, astronomo e 
geographo. No tomo lU das Memorias da Academia real dali 
sciencias. 

Observatões astroDomicas e meteorologicas Ceitas na cidade do Rio 
de Janeiro em t 785, por Bento. Sanches d'Orta, astronomo e 
geographo. No tomo III das dictas Memoria •. 

Observações astronomicas e meteorologicas Ceitas na cidade do Rio 
de Janeiro em t78~787.. por Bento Sanches d'Orta, astro

'Domo e geographo. No tomo III das dictas Memorias .. 
Observações astronomicas Ceitas juncto ao castello do Rio de Ja

neiro para determinar a latitude e longitude da dieta çidade, . 
por Bento Sanches d'Orta, .stronomo e. geographo. No tomo I 

das Memorias da Academia real das scieDcias. 
Observações astroDomicas Ceitas na casa da Regia officiaa typo

graphica. jUDcto ao Collegio real dos Nobres, pelo dr. Fran
cisco Antonio Ciera, lente da cadeira de astronomia e navegaçAo 
da antiga Academia real da marinha. No tomo I das Memorias 
da Academia real das 8ciencias. 

Observações astronomicas feitas no Observatorio real da marinh., -
por Manuel do Espirito Sencto Limpo. lente de Mathemalica e 
navegaçlo na Academia real da marinha e director do Obsena
torio astronomico da mesma Academia. No tomo III, parte I." 
das Memorias da Academia real das scieocias. 

Observações dos eclipses dos satellites de Ju pi ter , feitas em S. Pau
lo, por Bento Sanches d'Orta, '8IfroDomo e geographo. No 
tomo III das Memorias da Academia real das Icieneias. 

Ol»ervaÇÕeS feitas em .868, no Obse"8toriO de Coimbra, para I 

• ___________ - • .i! 
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• determinaçAo da IU8 longitude, publi('adas no volume VI do 
Instituto, pago 2 t 5,.246 e i62; e DO volume VII.' pago .60, 
84, .08, 168 e 204. 

O destro observador, ou meio faci) de saber a latitude no mar, a 
qualquer hora do dia, com uma prefacc;fto sobre ~s progressos 
da pilotagem em Portugal, por José MilitAo da Matta, professor 
de pilotagem. Lisboa, 1781. I 

O D.o 369 da Geodesia de Puissant, por Joio José d'Antas Souto 
Rodrigues, lente substituto da Faculdade de Matbematica. No 
XVI, pago • t. 

Os genios da astronomia modema. Kepler, por Alberto Osorio de 
VasconcelJ08. Serie de dez artigos publicados no volume IX do 
.A.rchioo pittorelCo • • ~66. 

Posiclo geograpbica do Observatorio astronomico da Universidade 
de Coimbra, pelo ,dr. Rodrigo Ribeiro de Sousa Pinto, lente da 
Faculdade de Mathematica e director do Observatorio astróno
mico da Universidade de Coimbra. Coimbra, Imprensa da Uni-
versidade, • 867.' . 

Problemas nautico-astronomieos de J. William Norie, para servir 
de continuat.lo A explicaçfto das lAboa8 nauticas do mesmo atl
ctor, publicadas em 18·t.1, por João Henrique de Carvalho e 
Mello, capitão de fragata da armada do Brazil. Rio de Janeiro, 
Typographia nacional, 1844. 

Problema sobre a determinaçAo dà latitude de um ponto qualquer 
do globo terrestre, por Candido Baptista de Oliveira, bacharel 
em Mathematica pela Universidade de Coimbra e ministro e se
~retario de estado dos negocios da razenda, extrang~iros e da 
marinha. No n. o t da RetJúta brasileira. 

Qual seria o eft'eito de um meio resistente no movimento 'dos cor
pos que compõem o systema planeta rio ? - Dissertação inaugu
rai, por José Joaquim Pereira Falcão. Coimbra, Imprensa da 
Universidade, 1869. 

Bappórt sur les travaux géodésiques du Portugal, et sur I' état 
actuei des ces. mêmes travaux; pour être présenté à la com
mission permanente de la Conrérence internationale (por Philippe 
Folque, doutor em Mathematica e director geral dos trabalhos 
geodesi~s do reino). Lisbonne, Imp. Nationale, 1868. 

ReOexôes Acerca da passagem das equações do movimento elliptico 
para 18 dos movimentos hyperbolic:o e parabolicQ, PQf lacome 
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Luiz Sarmento, lente da 'Faculdade de Mathematica da Univer
sidade de Coimbra. No volume VI do Instituto, pago 273. 

Relatorio Acerca do estado do Observa to rio astronomico da Mari
nha, com a noticia historica d'este estabelecimento, por Phi
lippe Folque, doutor eoi Mathematica e director geral dos tra
balhos geodesicos do reino. Sahiu no Diario de Lilboa, de 30 
de agosto de 1866. 

Relatario dos trabalhos executados no instituto geogr'aphico du
rante o aono economico d~ t 866- t 867, flor Philippe Fólque, 
doutor em Mathematica e director geral dos trabalhos geooesi
cos do reino. Lisboa, Imprensa nacional, t 868. 

Relatorio dos trabalhos executados no instituto' geographico du
rante o aono de t 867-t 868, por Philippe Folque, doutor em 
Mathematica e director geral dos trabalhos geodesicos do reino. 
Lisboa, Imprensa nacionnl, t N69. 

Relatorio sobre a visita dos Observatorios de Madrid, Paris. Bru
xellas e Greenwich, pelo conselheiro Rodrigo Ribeiro de Sousa 
Pinto, lente da Faculdade de Mathematica da Universidade de 
Coimbra e director do Observatorio astronomico da mesma Uni
versida4e. Coimbra, Imprensa da Universidade, t 861. 

Resposta ou parecer sobre a arql1eação dos navios, por Matheu8 
Valente do Couto, bacharel rormado em Mathematica pela Uni
versidade de Coimbra, lente da' Academia real da marinha e 

. director do Observatorio da mesma Academia. No tomo I, par
te 2", 2 .. serie das Memorias da Academia real das sciencias._ 

Resumo do relatorio do dr. Luiz Albano d'Andrade Moraes e Al
meida, apresentado II Faculdade de Malhematica como vogal da 
commisllAo encarregàda de observar o eclipse'total do sol de 22 
de dezembro de 1870. Coimbra, Imprensa da Universidade, 
t 871. 

Simplificação das rectificaçõ'es dos theodolitos, por F. A. 'Brito 
Limpo, bacharel rorm~do em Mathematica, e membro da com
missão dos trabalhos geodesicos do reino. Lisboa, Typographia 
do Futuro, f 86 t. . . 

Taboada nautica para o calculo das longitudes, oft'erecida A sOcie
dade real maritima, pelo socio José Monteiro da Rocha, lente 

, jubilado e director do Observatorio da Universidade. Gravada 
em 180t. , 

Taboadas per~tua8 astronomicas para uso da navegaçlo portu-

• 
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. goeza. Mandadas compilar pela Academia real das sciencias de 
Lisboa. Lisboa, Typographia da mesma Academia, t 815. 

TAboa das latitudes e longitudes dos principaes logares maritimos 
da terra, suppondo o primeiro meridiano o que passa pela mar
gem occidental da ilha do Ferro, por José Militão da Matta, 
professor de pilotagem. Lisboa, na Officina de S. F. Ferreira, 
1807. 

Táboa para determinar a influencia do erro dos angulos sobre o 
calculo dos lados do triangulo, por Philippe Folque, doutor em 
Mathematica e director geral dos trabalhos geodesicos do reino. 
Lisboa, Imprensa nacional, 185 •. 

Táboas da lua, por Florencio Mago Barreto Feio, lente da Facul
dade de· Mathematica na Universidade de Coimbra. Coimbra, 
Imprensa da Universidade, 1852. 

Táboas de declinação do sol, por José MilitAo da Matta, professor 
de pilotagem. Lisboa, 1799. 

T6boaS de reducçDo para conhecer facilmente a dift'erença de lati
tude e apartamento do meridiano, que se obtem em qualquer 
derrota, por José Militlo da Matta, professor de pilotagem. 
Lisboa, 1800. 

T6boas do nonagessimo para a latitude de Lisboa, reduzida ao 
centro da terra 38~7/22", etc., pelo dr. Francisco Antonio 
Ciera,' lente da antiga Academia real da marinha. No tomo IV, 

parte I.·, das Memorias da !cademia real das sciencias. 
T6boas para abreviar o calculo das ascensões rectas, pelo dr. An

tonio Honorato de Caria e Moura, lente da Faculdade de Ma-. 
thematica da Universidade de Coimbra e director do Observa
torio astronomico. Ineditas. 

Táboas para o calculo das declinações, pelo dr. Thomaz d'AquiDo 
de Carvalho, lente da Faculdade de Mathematica da Univer
sidade de Coimbra e director do Observatorio astronomico. 
Manuscripto existente no Observatorio astronomico da Univer
sidade. 

Táboas para o calculo da reducção ao centro, por Philippe Fol
que, doutor em Mathematica e director geral dos trabalhos 
geodesicos. Lisboa, Imprensa nacional, 1853. 

Táboas para a correcção das passagens meridianas no Observa to-
. rio astronomico da Universidade; e intervallos equatoriaes dos 

fios do reticulo do circular meridiano de Coimbra: de Rodrigo 

;1 
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Ribeiro de Sousa Pinto. lente de Mathematica e director do Oh
senatorio astronomico. Coimbra. Imprensa da Universidade, 
j 867 e 186,8. 

Tilboas . para o calculo das distancias fl meridiana. por Philippe 
Folque. doutor em Mathematica e director geral dos trabalhos 
geodesicos do rejno. Lisboa. Imprensa nacional •. 1865. 

Táboas para o calculo das refracções terrestres. e resoluçlo aoa
lytica de um problema de topographia. por Francisco Antonio 
de Britp Limpo, bacharel Cormado em Mathematiea e membro 
da commissio geodesica. Lisboa. 1865. ' , 

Tilboas para o calculo de longitude geographiea. segundo o me
thodo de J. M. da Rocha, publicadas com approvaçlo da ~ 
ciedade real maritima. por Francisco de Paula TravMS08. lente 
substituto da Faculdade de Mathemática na Universidade de 
Coimbra e lente jubilado da Academia real da marinha de Li .. 

. boa. Lisboa. Imprensa regia. 1803. ' 
Táboas para o calculo trigonometrico d81 cotas de nivel, por Phi

lippe Folque, doutor em Mathematiea e director geral dos tra
balhol geodesicos do reino. Lisboa, Imprensa nacional, t 86"; 
e reimpressa em 1864. 

Traducção da obra-Remarquu tutronomiquu "" ,. li"", ~ 
Daniel. par J. Ph. L. de Cheseaux-por Jacome Luil Sar
mento, lente da Faculdade de Mathematiea. publicada no vo
lume XII do lwti'uto. pago 9, 3" e 6". 

TrallslaçAo solar-Dissertação para o acto de conclusões magnas, 
por Alfredo Filgueiras da Rocha. Peixoto. Coimbra, Imprensa 
da Universidade, • ~69. 

Uso do instrumento de passagens pelo primeiro vertical. com as 
táboas dOI angulos horarios e das distancias zeoithaes nas pu-
8Ogeos pelo, primeiro vertical do Observatorio astronomico da 
Universidade de Coimbra, pelo conselheiro Rodrigo Ribeiro de 
Sousa Pinto. lente da Faculdade de Mathematica e director 
do Observatorio astronomico. Coimbra. Imprensa da Uoiversi
dade. 1870 e 1871. 

Varias reflexões a um artigo do ill.1IIO e exc.mo sr. Marino M"tgnel 
FraDzini sobre 08 trabalhos geQdesicos e topographicos do reino, 
pelo eeoselheiro Philippe Folque. Lisboa. Imprensa oacional, 
1860. 

, 
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Ba1liatioa, Fbrtilcaçlo, Ingenherla e Taclica 

Ampliaçlo ao systema moderno de rorti6caçAo. por Francisco Pedro 
Celestioo Soares, lente e director interino da Escbola do exer
cito. No tomo' III, parte 2.&, 2.& serie, das Memorias da Aeà
demia real das sciencias. 

Carta physico-mathematica sobre a tbeoria da polvora em geral, 
e a determinaçlo do melhor comprimento da8 peças em parti- / 
cular, por José Anastacio da Cunha, insigne mathematico. Porto, 
Typograpbia commercial portuense, t 838.· 

Compendio militar, por Franeisco Pedro Celestino Soares, lente e 
director interino da &cbola do exercito. Lisboa, Imprensa oa-
cloDal, t 833- j 8S4. ., 

Curso elemeDtar de forti6caçlo, para U80 dos officiaes da todas as 
I armas, por José de Sousa Moreira, lente de rorti6caçao no real 

Collegio militar. Lisboa, 'Typographia de L. C. da Cunha, t 84 ... 
Dissertações sobre a fortificaç80 permanente, sobre a fortificaçlo 

de campanha, e sobre os alcances das bombas, por Hennert, 
traduzida8. correctas e augmentadas por Joaquim Ignacio de 
Lima, brigadeiro retOnnado. Rio de Janeiro, Imprensa regia, 
18U. 

Ensaio de taetica naval, por JoRo Clerk, traduzido do inglez por 
Manuel do Espirito Saneto Limpo, lente de Mathematica é na
vegaçlo Da Academia real da marinha, e director do Observa
torio astronomico da mesma Academia. Lisboa, Typograpbia 
chalcographica e litteraria do Arco do Cego, t 80 I . 

Eosaio sobre a fortificaçlo telTeo-vegetal, ou segundo systema por- , 
tuguel, por Francisco Pedro Celestino Soares, lente e director 
interino da Eschola do exercito. No tomo XII, parte 1.& das 
Memorias da Academia real das sciencias. 

Ingenbeiro de algibeira, ou compendio de rormulas e dados pra
cticos para.uso dos ingenheirOll mechanicos, civis e militares, 
por Carlos Augusto Pinto Ferreira, ingenheiro machinista de t. & 

classe da armada. Lisboa. Imprensa nacional, 1869. 
Memoria sobre a applicaçAo das mathematicas ã tactica, por Ma

Duel do Espirito Sancto Limpo, lente de Mathematica e nave-

~ 
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gação )Ia Academia real da mariD~a. e director do Obse"atorio 
astronomico da mesma Academia. Inserta no Jornal encyclope
dico, no caderno de maio e de setembro, 1791. 

Noções e novas táboas de ballistica práctica, por Pedro de Alean
tara Bc))r.garde, doutor em Sciencias mathematicas e lente ju
bilado da antiga Eschola militar do Rio de Janeiro. Rio de 
Janeiro, Typographia fluminense de D. L. dos Sanetos, 1858. 

Principios de tactica naval, por Manuel do Espirito Sancto Limpo, 
lente de Mathematica e navegação na Academia real da marinha 
e director do Observatorio astronomico da mesma Academia. 
Lisboa, Typographia da Academia real das sciencias, 1795. 

Principios geraes de castrematação para uso dos alumnos da Es
chola do exercito, por Carlos José de Carvalho, capitAo dó corpo 
de ingeriheiros do e:x:ercito do Brazil. Rio de Janeiro, Typo-
graphia fluminense, ,. 857. ' 

Principios geraes de tactica elementar, castrematação e pequena 
guerra, por José de Sousa Moreira, lente de fortificação no real 
Collegio militar. Lisboa, Imprensa nacional, 1 83.t.. . 

Projecto sobre a defensa do porto de Lisboa, por Francisco Pedro 
Celestino Soares, lente e director interino da Eschola do exer
cito. Na parle 1.-, 2.- serie das Memorias da Academia real 
das sciencias. 

Quadrifolio ballistico, por Francisco da Ponte Horta, lente de Ma
thematica na Eschola polytechnica e jubilado da Eschola naval 
de Lisboa. Inserto nos Annaes das sciencias e letras, publicados 
sob os auspicios 'da Academia real das sciencias, 1.· classe, 
tomo I. 

Systema portuguez de fortificação, por Francisco Pedro Celestino 
Soares, lente e director interino da Eschola do exercito. Inserto 
no tomo XI, parte 2.-, das Memorias da Academia real das 
sciencias, 1835. 

Tabellas, regras, dados practicos e instrucções para uso dos inge
nheiros, conductores de trabalhos, constructores e em geral 
industriaes, por Franciseo da Fonseca Benevides, lente de Me
chanica e artilheria na Eschola naval. Lisboa, 1868. . 

Traclado de tactica geral, por Luiz de Oliveira da Costa Almeida 
Osorio, brigadeiro do exercito. Lisboa, t 80 •. 

Tracto.do elementar da arle militar e de fortificação para uso dos 
discipulos da Eschola polytechnica, por João de Sousa Pacheco 
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Leimo, oDieial do corpo de ingenheir08. Rio de Janeiro, Im
pressa regia, t 813 . 

Phyaica mathematioa: Optica 

Apontamentos de optica, pélo dr. Rodrigo Ribeiro de Sousa Pinto, 
lente da Faculdade de Mathematica da Universidade de Coimbra 
e director do Observatorio astronomico da mesma Universidade. 
Coimbra, Imprensa da Universidade, 1856. Publicados anles no 
volume III do Imtituto, pago 264. 

Apreciação das hypotheses physicas em que se tem fuodado a theo
ria das refracções athmosphericas-Dissertação inaugural, por 
Luiz da Costa e Almeida, lente substituto da F,culdade de Ma- . 
thematica. Coimbra, Imprensa da Univ~rsidade,' 1862. 

Das refracções atmosphericas, pelo dr. Rodrigo Ribeiro de Sousa 
Pinto, leute da Faculdadé de Mathematica, etc. Lisboa, Imprensa 
nacional, 1850. 

,De uma propriedade dá vara elastica no ftltado de equilíbrio, por 
Luiz da Costa e Almeida, lente substituto da Faculdade de !Ia
thematica da Universidade de Coimbra. No volume XVI do ln-
"ituto, pago 40. ' 

Exposiçio dos principios fundamentaes da theoria thermodyoamica, 
por Adriano de Paiva de Faria Leite Brandio, bacharel formado 
em Mathematica e doutor em PhilO8Ophia pela Universidade de 
Coimbra. Coimbra, Imprensa da Universidade, 1872. 

Lições de physica experimental e mathematica, para uso dos 
alumnos da Eschola polytechnica, por Guilherme José Antonio 
Dâas Pegado, lente da Faculdade de Mathematica da Univem. 
dade de Coimbra. Lisboa, oa Typographia de Galhardo e Ir-
mãos, 1831. , 

Memoria sobre as refracções athmosphericas, apresentada • Aca
demia real das sciencias pelo socio correspoodente, o dr. Ro-

. drigo Ribeiro de Sousa Pinto, lente, da Faculdade êe Mathema. 
tica da Universidade do Coimbra. Em &e88Bo de 6 de julho de 
185~ foi lido o parecer da Commill8ilo encarregada de exami
nar esta Memoria, e decidiu-se que follSe impre888 na nova serie 
das Memorias da Academia. 
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PbJsica mathematicá, por ÁJItonio losé Teixeira, Imte da Facul
dade de Mathematica da Universidade de Coimbn. No V~ 
lume x do [f&Ilituto, pago 207. 

Principios de optica, applicados Il construcçlo dos instrumentos 
astronomicos para ~ dos alUllUlOl qlle fr6lf1lentam o Observa
torio da Marinha, por Matheus Valente do Couto, bacharel for
mado em Malhematica. pela Universidade de Coimbra, lente ju
bilado da Academia real da lIlarRtt.. . c dimdor do Oheen8torio 
da mesma Academia. T)'pograpbia da Academia real das tcieo-
tias, t836. . 

Priocipios de optiea e SU8. app1ieaçâe& 801 i08tnllQeotee, 808 pila
. roes, á photographia, etc., por FrlDCisoo da F0DSee8 Beaerides, 

lente de MeOOaoica e Artilheria na Escbola DlV.1. Lisboa, 1868. , 

Compendio de mathematica, ou elementos de aritltmetiGt, I~ra 
e seometria, tradUlido ele Saurin, por MlDueI de Sou., e&pitle 
de infanteria. Lisboa, 17Ü. . 

, Curso completo de mathema&ieu puras, por L. B. FrlltlOOeUr, tra
duzido do frlncez por Francisco de Castro Freire e Rodrigo 
Ribeiro de Souaa Pinto, lentes da Faculdade de Mathem~CIl 
da Universidade de Coimbra. Ceintbra, Imprensa. Uoiwni
dade, t 838- t 839. Foi rei.preuo e.. I. • edi~o. mail correcta 
e considenlYelmente augmentada, ele 1861 ... 818. S.1871 
rez-te 3.· ediçto, em toIumes separado" da ~ria ~ 
tica c da .AIgtbra. 

Cuno elementar e completo de ... tàematic81 puras, ordenado por 
La Caille, augmeotado por Maria e ilIustrado por Theveoeau. 
traduzido do trancez por Manuel Ferreira de Araujo Guimll'le8. 
len&e da ..Academia real da mariaba de Liaboa e da do Rio de 
Jllleiro. Lisboa,' t 800. 

lRItituiciJes mathematicas: primeira parte-ai'itl"."a. .", ... al ; 
legunda parte-___ .. tU fI'O'Mtria: por FrBRCÍsco Simões 
Margiochi, bacharel tormado em' Matbematiea e PhiJo8Ophia, e 
lente da cadeira de A.ebra c Calculo na AcaMaM reei da ma
rinha. Lisboa, Imprensa nacional, 1869. 
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Lições elementares de Mathematir.a. por Mr. Abh. de .Ia CoiUe, 
tra~~idas do rrabCez da ultima edie:a,o de,Mr. Abb.Marie. por 
fr. Bento de S. José, monge benedietiD&. Coimbra, Imprensa 
da Uoiversid..u" 180.. . 

Prilleipes maÜltmatiq\l6i de fea 10seph Anastace da Cunha, pro
fesseur à .1'Université de Coiuàe, tr.8.duit litt.eralment du poitu
gais (por João .Manuel de Abrea, baobuol fOl'Rlado em Malhe
matica pela Universidade de Coimbra e leme de Academia da 
merinha). A Bórdeux, de i'lmprim. d' André RacJe, t 8 t t. 

Principios ma\hematieos para' iDStrucçiO. dos ahann08 do collegio 
de S. Lutas, por JoséÂD8_io da Cunha. Lisboa, na Oficina 
do Galhardo, 1790. 

Hiltoria du mathematicu, methodo de eD8ino, orltica, etc. 

Breves reOexões laiatoricas sobre a navegação do Mondego e cul
tura dos campos de Coimbra, por MaDuel da Cruz Pereira Cou
tinho, prior da !regueDa de S. Christovlo, publicadas DO vo
lume li do Instituto, pago 68, 7~, 79. 128, (49, U9, 187, 
214, 266 e 289; e DO volume 111, pago IS. 

Cartas do systema de educaçlo e instrucçlo matbematica, publi
cadas no Mercurio de Bristol .. por AotoAio Barlo de Masca
renhas. 

Curso de mathematica, ou exposiçao metllodica da arte de cal
- cular-Historia da scieacia - por Gaspar Ribeiro d' Almeida. 

Coimbra, Impreo8ll ela Universidade, t 860. 
Ensaio hiswrico sobre a origem e progreS80S das matbematicas 

em Portugal, por Francisco de Borja Garçlo SWekler, bacharel 
Cormado em Mathematica pela Universidade de Coimbra e lente 

. Q antiga Academia real da marinha de Lúboa. Paris, DIJ, Offi
cina de P. N. Rougeron, t 819. . 

.Juizo critico Mbre o compendio de Geometria do sr. marquez tIe 
Paraoaguá (Francisco VilIela Barbosa), adoptado pela Academia 
da marinha do Rio de Janeiro, por Christiano Beoedicto Ottoni, 
lente de Mathematica na Academia militar do Rio de Janeiro. 
Rio de JaDeiro, Typographia imperial e consto de J. Villeneute 
e C.·, 1845. . .. 

, , 
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Ensino de arithmetica e geoD;letria elementar em Portugal, por 
Luiz Albano d' Andrade Morae8, lente de Mathematica. No vo
lume II' do lmtitulo. pago 171 e IS4 . 

. Memorias historicas sobre alguns matbematicos portugueze8, e ex
trangeiros domiciliarios em Portugal, pelo dr. Antonio Ribeiro 
dos Sanctos, soCio da Academia real das sciencias. Impressas 
no tomo VIII das Memorias de litteratura da mesma Academia, . 
de pago .4S até 229. . ' . 

Memoria sobre a nomenclatura ou linguagem mathematica, menos 
bem tractada pelo bab.ilissimo auctor do EDtI8io de psycbologia 
(Silvestre Pinheiro Ferreira), impresso em Paris, tSi6. Sahiu 
tomo x, parte 2.· das Memorias da Academia real das sciencias, 
IS30. 

Memoria sobre o matbematico Francisco de Mello, e outra sobre 
o mathematico Pedro Nunes, pelo dr. Antonio Ribeiro doa Sao
ctos, socio da Academia real das sciencias de Lisboa. Impressas 
no tomo VII das Memorias de litteratura da mesma Academia. 

Necessidade de crear uma cadeira de Geometria transcendente na 
Faculdade de Matbematica, por Francisco Pereira de Torres 
Coelho, lente da Faculdade de Mathematica da Universidade. 
No volume IX do lmtituto. 

Nota sobre a carta de M. Wils.Brown, na qual se indica um novo 
methodo para o calculo das distanCias lunares observadas no 
mar, de Rodrigo Ribeiro de Sousa Pinto, lente jubilado da Fa
culdade de Mathematica e director do Observatorio astronomico 
da Universidade de Coimbra. No volume V do lnslittUo. pag, to. 

Notas sobre varios logares da Censura dos redactores do Edimhurg 
. RtWiew aos Principios mathematicos de José Anastacio da Cu

nha, /para servirem de supplemento ao prologo da segunda edi-
. Çao dos mesmos principi~s, por JoBo Manuel de Abreu. bacha

rel rormado em Mathematica pela Universidade de Coimbra e 
lente da Academia real da marinha. Sahiram no lnvutigador 
portuguez. n.OI xxx, XXXI e XXXII. . 

Noticia sobre a-Teoria tU 101 puentu colgtJdol, por D. Eduardo 
Saavedra, Madrid, t S66 - por Franci'lco de Castro Freire, lente 
de Mathematica da Universidade de Coimbra. No volume VI do 
hartituto, pago 4. 

Noticia sobre· as variações da collimaQio do polo de um circulo 
mural de Fortin, acha~as por Mr. Mauvais, de Rodrigo Ribeiro 
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de Sousa Pinto, lente da Faculdade de Matbematica. No vo- \ 
lume I do Imtituto, pag. 198. 

Noticia dos pequenos planetas descubertos em 1855 e 1856, pelo 
dr. Rodrigo Ribeiro de Sousa Pinto, lente jubilado da Faculdade 
de Mathematica e director do Obsenatorio astronomico da Uni
versidade de Coimbra. No volume v do Instituío, pago 128. 

Noticia sobre 0-1'ractàdo elementar de mal1&ematical, por D. A. 
F. Vallin e BastilIo, cathedratico da Universidade de Madrid
pelo dr. Rodrigo Ribeiro de Sousa Pin~, lente de Mathema
tica da Universidade de Coimbra. No volume II do Instituto, 
pago i66. 

Projecto da reforma da instrucção publica em Portugal, por AI
mno Francisco de Figueiredo de Almeida, bacharel fonnado 
em Mathematica na Universidade de Coimbra e lente da Eschola 
polytechnica. Lisboa, Imprensa do Galbardo, t 836. , 

Projectó de lei da organização geral da Universidade de Portugal, 
oft'erecido ao corpo legislativo, por G. J. Dias Pegado, lente da 
Faculdade de Mathematica da Universidade de Coimbra, Coim
bra, Imprensa da Universidade, 1836. 

Questão entre José Anastacio da Cunha e José Monteiro da Ro
cha-Copia de uma carta de Jo86 Anastacio da Cunha-Notas 

, ,. carta de José Anastacio da Cunba-por Antonio José Teixeira, 
, lente da Faculdade de Matbematica. Artigos insertos no Jorrml 
litter-ario. de Coimbra, 1.0 anno. , 

ReOexõe8 em defeza dos principios mathematicos do dr. José Anas
tacio da Cunha. censurados na Revista d'Edimburgo, por Anasta
cio Joaquim Rodrigues. lente substituto da Academia real de 
fortificação. Sahiram no In"utigador portuguez, n.O xxv, eJe 
1813. \ 

FIM. 
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INTRODUCÇÁO 

Pago iS 

Silo principalmente credores do nosso vivo reconhecimento os 
n08808 iIIustres collegas, os srS. drs. Rodrigo Ribeiro de Sousa Pinto 
e Luiz Albano d' Andrade MM'aes, '{uc nos forneceram a maior 
parte das noticias sobre o Observatorio astronomico, sobre os in
strumentos e observações espectroscopiC8s, e sobre as observações 
d08 eclipses do sol de 18 de julbo de f 860 e H de dezembro 
de 1870. 

As curious ooticias sobre I orgMHzaçto da Faculdade de Ma
thematicI e dos I8aS doutorei, pub&itadas pelo nosso distineto coI
lega, o sr. dr. Antonio José Teixeira, especialmente em o n.O 1243, 
de 1'7. de dezembro de 1881, do ConitRbrie.nu, foram em graode 
parte por nós aproveitadas. 

Além do ERlGio hütorico .0,," o progr'" d#u mathematicaI 
em Portugal, do sr. Stockler; do Primeiro lfIMIio l6bre a hütwia 
litteraria de Portugal, do nosso parente, o sr. Francisco Freire de 
Can.lho; do DiccWMrio bibliographico, do sr. Inoocencio Fran
cisco da Silvá; e da HUtoria doi estabthcimenlo, .cimtifitol, lil
terario. e artüticoI de Portwgal, do sr. coulJelheiro José Silvestre 
Ribeiro: consultámos tambem com proveito as noticias sobre a 
historia antiga e moderna da Universidade de Coimbra, que se en
contram nas RetJelaç(}u de minha vida fl .memoria de alguns (a
elo. fl homens mew conlemporamos, impressas em Lisboa, na Ty
pographía universal em 1860, do nosso condiscípulo, o sr. Simlo 
José de Luz Soriano, bacharel formado em Medicina pelo Univer
sidade de toÍlllbra, e .fficiat maior da secretaria de e!ltlldo dos 
~i08 ... marinha e oJtraJlllll'. 
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o nosso collega, e illustre proressor da Faculdade de Medicina, 
o sr. dr. Bernardo Antonio Serra de Mirabeau, tambem nos pre
stou bom auxilio dirigindo-nos em algumas das nossas investigações. 

Nos Empregados da Secretaria da Universidade, nos do Observa
torio, nos da Livraria, e nos da Imprensa encontrámos prompta 
e obsequiosa coadjuvaçlo. Ao sr. Antonio Maria Seabra d'Albu
querque devemos uteis esclarecimentos para o appendice biblio
graphico mathematico. 

CAPITULO I 

. \ 

Pago 37 

Além das obras apontadas do sr. José Anastacio da Cunha, fi
caram maDuseriptas, e ineditas até hoje, as seguintes composições 
de que faz menção no prologo , tI'8ducção dos Principio. mal~ 
maticoI Joio Manuel d'Abreu, que d'ellas po88uia copias: 

•.• Discurso preliminar sobre os primeiros elementos de geome-_ 
tria; 

2. a 00 powers and logarithms; 
3.- Sobre as raizes; 
4. a Sobre O infinito mathematico; 
õ.· Contra o methodo das primeiras e ultimas razões das quan

tidades nascentes e" desvanecentes de Newton. 
6.· Preracio da theoria das Ouxoos: 

Pago 48 

Receando que o tempo, ou a pir-areta mais destruidora do que 
elle, apaguem a. inscripçlo que se eoeontra na egreja do eItincto 



185 

convento de S. Bento d' esta cidade de Coimbra, sobre n campa do 
iIlustre profellllor da Faculdade de Mathematica, o sr. Maia, aqui 
a deixAmos transcripta: 

- ' 

VIRO CA.RISS.IIO 

-811.&N. J'OACH. COBL. mST. 

VASCONCBLL. MA.IA 

.BRACHABBNSI 

IIILIT. CHR. BQtllT1 

IR COR1IIBR. ACADI~II. 

IIATBB8. PROFBSS. PRIIIAR •. 

P&IIIOQtJB APtlD LtlSITAR. 

AB .lN. IIOCCCI 

IIBCILtNIC. COBums 

ANTECBSSORl 

8.8&. SCIBKT. ACAD. OLlSIP. 

8OCIO 

. IIA&IS'l'BO SUO 

DBSmBR& TISSIIIO 

PRIDlB CALUD. MAli 

.lN. D. IIDCCXCVII 

SIBI BRBPTO 

IIAIIOR. B OBSBRV. 

1I0NUIIBNTUM 

DISCJPULI L. L. Q. 

P. 

Pago 53 

o sr. Antonio Honorato de Caria e Moura ralleceu em Coimbra 
a t 6 de novembro de 1843. 
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Pago 55 

Por indagações ulteriores devidas ao obsequio do nosso ilIostre 
amigo, o sr. dr. Gonoalo Xavier d'Almeida Garrett, podémos v~ 
rificar que o nosso mestre, o ar. Sebastilo Corvo d' Andrade, foi 
residir depois de t 83' na quillta ela Carreira, sita na fregueziá de 
S. Miguel das Aves, conulho de VilIa Nova de Famaliclo, hoje 
pertencente ao sr. dr. Garrett, e CfUe pertencia entao a uns seus 
parentes, ligados pelos laOOl da amizade .osr. dr. Corvo, que alli 
falleceu em 26 de 01ltuhr0 de 1838. 

o sr. Thomaz d'~quino de Carvalho era tambem socio da Aca
demia real das sciencias de Lisboa. 

Pago 82 

Entre os donativos que o sr. Manuel Pedro de Mello fez á Uni
versidade, cuja nota vem impressa no JornoJ de Coimbra, n.O 65, 
pago 60, se contam os seguintes ao Observatorio: 

1.° As cinco grandes cartas d' ..4rons Smith, collocadas em pan
ninho, bem envernizadas, com seus competentes rolos. O mappa
mundi é gravado segundo a projecção de Mercator. tem doze pal
mOI de comprimento, e é neste genero a obra mais comple!a que 
se conhece. 

2. o Scotia em nove folhas segundo' 88 obasv8fÕfll aâro8tlDÍcu 
de John Aillie by W. Fadem. 

3. o Irlanda, duas folhas, ~8nde papel imperial, by Btaufort . 
.t..o Carta de Portugal, ,de Lopes, em oito folhas, lJy Je(eris. 

, 
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6.· Livros antigos ou raros de Astronomia, oft'erecidos em 1 8. 7 
para a bibliotheca do Observatorio. 32 volumes em 4.° E !lo.: 

EpMmmde. Joarmü Stadii a /564 ad 1576. Coloniae Agripi-
nse, t 660. ' I 

Tabtdae prutenicàe Erasmi Reinholdi. Witemberg. t 586. 
Tabulae lUtronomicae Frederiei Saminiati. Antuerpiae, .599. 
Commmtaria in motum terrae diurnum et Oftnuutn a Philipp8 

Lansbergio. Midleburgi, t 630. 
7 abulae longitudini. oe latitudinü Stellarnm param ex oo,erL 

"atiom Ulugh Beighi. ln calce libri accesunmt: Jlakmnedü 
Tisini taln.dae tUclinatiMÚI et rectae a8cm1ionis. Oxonii, 1665. 

Eben 'Junil. Em francez com o texto arabe. . 
.ÂltronCIMia Carolyna by Haley. London, 1716. 
Almagestum nowm a J. B. Ricciolo. Benoniae, 161H. 
Le cosmolGmt, ou iRSlrument u"itler"l 'de l' intlefttion de J~ 

Bessou. Paris, 1567. ' 
L' ar' de na"iguer, de. Pierre de Medine. Li~D, IS 7 lo 
Theatro natlal hydrographico, de Seixas. Paris. 1704. 
Praza, Horologiornm, a,J. B. Trotta. Neapoli, .631. 
L' ati de natliguer ou traite du latitudes, 'par M. G. Diuiz. Die .... 

pe, 1673. 
Le .eeret de. longituclu reduit en pratique, par Leonard Duliris. 

Paris, t647. 
Lu "'agu du quadram It tU l'aiguiUe aimante" par J. Tarde. 

Paris, t 638. I' . 

R.emarqw. lUf' la naW,gation, et ~ d' en fJ'f"feetiOftAtt' la 
pratiql't, par Mr. de Badon. Paris,. 1727. 

Hlmis,Hterit6m .di"eetum, a Ricardo Albroanglo. Bomae, t 64.8. 
La tpllue du monde ou eosf'llograpl&ie, par Oronce Fihée. PAris. 

U6t. ' 
Lvàol# Ceuki: De circulo et adscripti •• Lugduni BatavorBID, 

1619. 
J. Tarde: Borbollia Sydera. Paris, 1620. 
J. TtWde-leleseopium.eu demonstratlonu oplicae de perspici-

bili. nuper in1J8ftlil. 
Chri.,tiani .Hugenii Cosmotheros. "agae Comitum, t 699. 
Hcsperii pM.phori, 8 Franc. BlaDcbioo. Romae 1728. 
JOOIlt~ÍI Hewlii: MercuriUl iR .ole ftlUS mmo '1664, cui ann~a 
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ISI: VmUl in ,olt 'Di,a afino 16:;9. Gedani, t662. (Bellissimo 
, ~xemplar.) . 

Joanni. He11elii-Prodromw cOfMlicw. Gedani, t666. , 
&posilion da oplrations (ailu UI France en 1787 -pour la 

jonction dt. obser'DaliORl tU Pari, el Greenwich, par Cassini,' 
, Méchain et Légendre. Paris. 
Dioni,ii P,,'avii doetrina temporom. Aotuerpiae. t 703 .. 
De,cription dt, moyen, employé. pour mlsurer la btue tU Noco'I'

low-Heal, par le général W. Roy, traduite par Prony. 
Voyage dt. Courtafflaw; Ping'rl et Mesfler paur '8IQyer plUliftlf'. 

iflllnlmmts rélati(, aw; longitudu. Paris, t 768. 
Ducnplion o( a (orty (eel reflecti"g ttluct!P' by W. BerlChel. 

London, 1796. 
Piano gmeralt , ,critturalt per fiuar, COR giusto pu"" nàltJ 

chronologia. Da P. S. Parentino. 
Bouguer-FigtM'e de la terr, par le. obHn>atÍORl (aitu au Pnu. 

Paris, 1749. 
Mauperluy,-Figur:, de 'la lerr, par lu obstrMtiOrtl (aitt, (lU 

ctrcle polairt. Paris, t 738. . 
CollecçAo de 'diversas obras sobre astronomia de J. Bernoulli. 
MlmoirtllUf' ra,tronomit pratique de Mr. J. Monteiro da RocM, 

traduites eu. français par Mr. M. P. de Mello. Paris, .808: 

Para a demonstraçAo da cadeira de Botanica oft'ereceu mais 
uma pasta que contém 300 atampas, de 22 pol1egadas de com
primento. de plantas muito bem gravadas; e mais dois cadernos 
eom 28 estampas de plantas coloridas, com as suas explicações. 

Para as lições experimentaes de Physica e Hydraulica: 
Duas aeries de tubos de latão e uma chapa com diversos oper

culos e outros apparelhos. para as experiencias dos desaguamentos 
por tubos fechados, de comprimentos e diametros difl'erentes. 

Dois carneiros hydraulicos de diversas dimensôes, do ultimo 
aperfeiçoamento com os tubos e mais apparelhos necessarios para 
o estudo comparativo d'este singular instrumento. 

Prensa hydraulica. inventada e executada por Braham com 08 

apparelhos necessarios para a demonstraçAo da força e~ordina
ria d' esta nova machina. 

Modelo de bomba de vapor a duplo eft'eito com sua- ealdeira de 
cobre. fornalha de ferro, bomba aspirante e mais apparelhos me-
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chsnicos para se pôr em acçlo, e servir ~e motor a outras ma-
chinas. . 

Estes quatro ultimos artigos eram inteiramente novos, e por 
i880 ainda muito pouco vistos (f 815) nos gabinetes que o sr. Ma
Duel Pedro de Mello visitara, Sendo aliás de summa importalleia 
Das artes e no estudo de Physica applicada, como muito em breve 
se viu. 

C~GITULO UI 

Pago H2 

As noticias sobre os trabalhos da Commissllo geodesica foram 
colhidas em grande parle num artigo, que debaixo da epigraphe 
- Uma visita a um estabelecimento important'-publicou no 
Diario do Governo, n.o 207, de 1856, o sr. Carlos Cyrillo 
Machado, official de repartiçllo de contabilidade do Ministerio da 
guerra. 

APPENDICES 

Pago t34 

Cumpre advertir que a maior amueneia de estudantes, que. se 
nota nos primeiros annos da tabella, foi devida á eircumstancia 
de serem, a principio, os estudantes do 1.0 anno das Faculdades 

. positivas obrigados a frequentar o I. o anDO da Faculdade de Ma
thematica. Esta obrigaçllo veju depois a cessar, sendo aquelles 
estudantes unicamente obrigados a fazer exame de Aritbmetica e 
Geometria elementar antes da matricula nas respectivas Facul
dades. 

y, 
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Pago {50 

Já depois de entrar DO prelo a presente Memoria começou a 
ser publicado DO volume XVI do Instiluto, pago .03. um eseripto 
do sr. D. José de Saldanha Oliveira e Sousa, bccbarel formado em 
Mathematica e director da Casa da moeda, com o titulo-Noçõu 
de Geometria Descripti1'a. 

Pago LSnh. 
82 21 
86 19 
89 6 
57 45 
76 18 

102 16 
115 31 
134 13 
140 9 
152 11 
168 9 
161 8 
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DESDE i77i ATÉ OUTUBRO DE t87~ 

AritbmeUoa 

Tractado elementar de Arithmetica, por Luiz Pororio da Motta 
Pegado, Lente de Geometria Des~ripth·a nl Eschola Polyte
chnica, e ProCessor de Mathem~tica Elementar no Lyoou Nacio
DaI de Lisboa. ApP:"9vado pelo Governo para uso dos Lyoou!! 
Naciooaes- Lisboa t 872. 

" Geometria e TrigoDometria e Topograpbia 

Elementos de Geometria, por Adriano Augusto de Pina Vidal. 
Capitlo d' Artilheria, Lente da Eschola Polytechnica. Socio da 
Academia Real das Seiencias, etc. etc., e Carlos Augusto Moraes 
d' Almeida, Tenente de Eslado Maior de Engenharia. Approva
dos pelo Governo para uso dos Lyceus Nacionaes - t. - ediçlo, 
Lisboa, 187.. ' 

Elementos de Trigonometria Espberica, por Mariano Ghira, Lente 
da 1.· Cadeira de Malhematica da Eschola Polytechnica, e de 
Astronomia e Navegação na Eschola Naval- Lisboa, Typo
grnphia do Futuro, 1871. 

Tabel\as Comparativas de todas as antigas medidas usadas no Dis
tricto de Coimbra com as do Systmna Metrico, precedidas de 
breves no~ões sobre o mesmo systema, etc., por José Ferreira 
da Matta e Silva, TeneDte de Cavallaria - Coimbra, Imprensa 
da Universidade, 1'8&9. Foram reimpressas. sendo a 4.- e ul
tima edi~ilo de 1869. 
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Trigonometria Rectilinea, approvada para U80 dos Lyceus Nacio

naes, por Mariano Gbira, Lente de Matbematíca da Escbola 
Polytechnica, Vogal da Junta Consultiva de Instrucção Publica. 
Commissario dos Estudos e Reitor do Lyceu Nacional de Lis
boa - Lisboa. na T~'pographia do Futuro, (87 f. 

Ry&lreullca 

Exame Critico dos Principios de Geologia. public.ados em Coimbra 
em t 838 pelo Dr. Agostinho José Pinto d' Almeida. por José 
Pinto Rebello de Carvalho, Bacharel em Medicina pela Univer
sidade de Coimbra, e Doutor na mesma Faculdade pela de 
I.ovaina - Porto, t 8 <t3. 

Ballistica e IDrabaria 

~ri8 de.qioada • fàcilitar a i..aigeocia da ballistica de Mr. 
Bezeut, cODttnclo I doutrina completa do movimemo rectilíneo 
dOi graves, deduzida das mesmas forlBUllls. e algumas ohser
vaç/Jes relativas ao objecto; por Diogo de Teive VIsconoeIlos 
Cabral, Tenente Coronel de logenbeiros, Governador das Dbas 
de Cabo Verde, Lente substituto da Academia Real de Forti
ficação, e Socio Correspendente d. Academia Real das Scien
cias de Lisboa - Lisboa, Da Impren!la Nacional, (R3i. 

Hemori .. ~obre a applicaçio dos principios tbeoricos • construcçlo 
dos reparos de Artilheria: offerecid. á Academia das Sciencias 
por Diogo de Ten.e de Vasconcellos C.bral. Dever! encoolrar-se 
ioedita nos Arcbn.os da mesma Academia. 

O logenheiro Ciyil Portuguez, respondendo a08 quesitos que lhe 
propõe, relativos á sua profissão, por José Manuel de Carvalho 
e Negreiros, Tenente Coronel de IngeDheiros, Architecto dos 
Paços Reaes, e do Senado de Lisboa - Lisboa na Imprensa 
Begia. 1804. Publicou-se periodicamente; parece porém que 
só sahiram os Cadernos de Abril e Maio. 

Aatnnomia 

De8cri~o 80 No,o. P'-etario UDivenll, pela direcçAo do Padre 
Tbcodoro d' AJmeicia - ImpNSlO em Lisboa. DI Regi~ Officina 
Typographica, 1796. Existem tambem edioÕeS de 1797 e t 803. 
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Phy81ca Kathematica 

Cartas Physico-Matbematieas de Theodoro a Eugenio, para servi
rem de complemento As Recreações Philosophicas, pelo Padre 
Theodoro d' Almeida - Lisboa na Officina de Antonio Rodri
gues Galhardo, t 784 e seguintes. Sabiram com o anagramma 
de Dorotbeo d' Almeida. 

mlTAmTO As ORATAS DA tEtORIA mSTORICA 
DA PACULDADI DltATHEtATlCA 

--~~---

Pago UIlIa. BrrOl Bmg"dOl 
13 31 Geomelria Geograpbia 
87 It Cirurgiea Inorganica 
98 penultima mandou mandara 

tOO 3 Comparara comprara 
109 28 1799 t779 
tUS 21 1788 1780 
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