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A pnitica da ciencia como atividade organizada e con
tinua e relativamente recente no Brasil. No passado, varios
pioneiros surgiram, constituindo-se em casos isolados,
sem deixar continuidade. Muitos desses desbravadores
eram do mais alto nivel intelectual, e em outras circunstfm
cias poderiam talvez ter contribuido eficazmente para a
cria9ao nao so de uma ciencia brasileira como tambem
para 0 desenvolvimento da ciencia universal. A maior
parte desses sucessos e malogros, parte indissociavel da
memoria nacional, sao pouco conhecidos e muito mal di
vulgados. Em tempos recentes, porem, tem-se notado urn
interesse crescente pela historia do desenvolvimento cien
tifico brasileiro (ou de sua ausencia). Aflnal, 0 conheci
mento dos insucessos do passado podera ser nao so util
como didatico no presente.

Em 1988 completara duzentos anos de publica9ao 0
primeiro compendia de quimica escrito por urn brasileiro.
Nao obstante, 0 nome de Vicente Coelho de Seabra Silva
Telles, seu autor, e quase desconhecido da maioria dos
quimicos. Propus-me, por isto, a remexer 0 passado trazen
do ao conhecimento de nossa comunidade 0 livro Ele
mentos de Qulmica, seu autor e a historia de sua vida e
obra, tao fascinante por seu conteudo como pelas divaga
90es que sucHa em torno daquilo que poderia ter sido e
que nao foi. ..

a iluminismo do seculo 18 e sua cren9a no progresso
cientifico tiveram urn impacto sobre 0 Brasil colonial ainda
nao totalmente estudado. Embora Portugal se mantivesse
bastante retrogado em rela9aO ao resto da Europa, com sua
centenaria e ilustre Universidade de Coimbra ainda domi
nada por estudos teologicos e juridicos, a simples existen
cia de urn grande imperio colonial for90u 0 pais a abrir
uma brecha em sua letargia, recebendo e desenvolvendo
as ideias do tempo. a tamanho, a importancia e a riqueza
do Brasil foram, na verdade, a for9a propulsora das mudan
9as. Estas come9aram ja a oconer no proprio tempo de D.
Joao V (1706-1750) e seu governo fradesco e ainda domi
nado pela Inquisi9lio. A necessidade de ocupa9lio efetiva
do territorio brasileiro contra as pretensoes de outras po
tencias levou 0 governo portugues a fundar academias
militares (isto e, escolas de engenharia), a fim de formar
engenheiros, cartografos e rnatematicos, essenciais ao re
conhecimento, delirnita9ao, ocupa9lio e defesa das pos
sessoes portuguesas1 . Datam desta epoca os dois primeiros
livros de matematica e engenharia escritos por urn brasi
leiro, ° engenheiro militar Jose Fernandes Pinto Alpoim
(1695-1765). Slio eles 0 Exame de Artilheiros, de 1744,
impresso em Lisboa e tratando de aritmetica, geometria

e artilharia; e 0 Exame de Bombelros, impresso em Madri
em 1748, versando sobre geometria, trigonometria, lon
gimetria, altimetria e artilharia.

Somente no reinado de D. Jose I (1750-1777), no en
tanto, e que sucederam mudan9as reais e profundas em Por
tugal, devidas ao grande ministro Sebastiao Jose de Car
valho e Melo, 0 Marques de Pombal. a dominio do ensino
pelos jesuitas foi extinto com sua expulsao de Portugal
e suas possessoes em 1759. a amorda9amento da Inqui
si9ao tambem permitiu 0 triinsito mais livre das ideias.
Embora 0 Marques nao tenha conseguido extinguir total
mente a Inquisi9aO, 0 que so oconeria em 1821, amputou
Ihe 0 poder. Lamentavelmente, porem, ele se utilizaria
dos mesmos metodos inquisitoriais contra seus proprios
inimigos2,3.

Ao contrario de tantos outros paises europeus, a al
quimia nao havia fincado pe em Portugal, de modo que la
nao existia uma tradi9ao neste sentido. Deste modo, ao ini
ciar-se a reforma da Universidade de Coimbra em 1768,
por ordem de Pombal, 0 recurso foi trazer alguem de fora.
a escolhido foi 0 paduano Domingos Vandelli (c. 1730
1816), responsavel pela implanta9ao do esnino de quimica
naquela Universidade em 17724

•

a reHor a quem coube administrar a reforma foi 0 be
neditino brasileiro D. Francisco de Lemos de Faria Pereira
Coutinho (1735-1822), natural de Santo Antonio de Ja
cutinga, no Rio de Janeiro4

• a afluxo de alunos brasileiros
a Coimbra foi notavel nesse periodo, principalmente
levando em conta as dificuldades da epoca: de 1772 a
1785 matricularam-se em Coimbra 300 estudantes brasi
leiros. Outras universidades europeias tambem recebe
ram varios brasileiros, embora em numero menor: de
1767 a 1793 houve 15 brasileiros so em Montpellier5

.

Isso numa epoca em que a popula9ao do Brasil nao pas
sava de 1,5 milhao de pessoas, das quais mais da metade
sem quaisquer direitos civis5

• Estes dados nos permitem
supor que 0 plano dos inconfidentes de fundar urna univer
sidade no Brasil, longe de ser urna quimera, respondia a
uma necessidade premente.

Em virtude de seu grande desenvolvimento economico
e vasta poPula9aO, era a capitania de Minas Gerais urn
lugar onde se poderia esperar urn florescimento intelec
tual. :e bern conhecida a pr()du~lio literaria e artistica
ai produzida durante 0 seculo 18. Mas, e as ideias filoso
ficas e cientificas, como chegararn a capitania, e como
circularam? 0 que se conhecia a respeito de ciencia, que
na Europa tinha sido objeto de urna verdadeira revolU9aO
a partir do seculo anterior? Infelizmente, pouco se conhece
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a este respeito. Todavia, a devassa feita quando do desba
ratamento da Inconfidencia Mineira permitiu-nos obter
alguma informa~ao, embora fragmentaria. Urn dos incon
fidentes era 0 c6nero Luis Vieira da Silva (l735-e. 1802),
professor de filosofia do Seminario de Mariana. 0 c6nego
era possuidor da que talvez fosse a maior biblioteca par
ticular do Brasil, devidamente confiscada e relacionada
na devassa da Inconfidencia. A biblioteca constava de
270 obras, com cerca de 800 volumes, escritos em latim,
portugues, frances, italiano, espanhol e ingles, e ainda
varios livros emprestados que nao pertenciam ao c6neg06

.

Havia livros de todos os assuntos, principalmente humani
dades e teologia. Entretanto, ao lado destes, as estantes do
conego abrigavam tambem varios tratados na area das
ciencias exatas. Havia os dois volumes da Physicae Elemen
ta de Gravesand, e mais os dois da Physica de Musschen
broek, a Physica de Zanesi, igualmente em dois tomos, e
os Essais de Physique ( sem men~ao de autor). Tambem
sem a rela~ao do autor descrevem os autos a presen~a

do Nouveau Dictionnaire des Sciences, em dois volumes,
bern como os igualmente dois volumes de uma Geometria
de Descartes, junto a urn Iter per Mundum Cartesii A seu
lado se viam os Elementos de Geometria do padre Manuel
de Campos. Alguns volumes da Enciclopedia de Diderot
e d'Alembert, manuais de agronomia, astronomia e arte
militar mostravam a gama de interesses de Luis Vieira.
Finalmente, os dois volumes intitulados Secrets Concernant
les Arts et les Metiers e os quatro volumes dos Elements
de Docimastique parecem indicar uma possivel familiari
dade com a quimica da epoca.

A revela~ao da existencia dessa biblioteca, pertencente
a urn professor de filosofia na institui~ao de ensino mais
importante da capitania, e bern relacionado com toda a
inteligencia local, tende a conduzir-nos a especula~oes

a respeito do trafico de ideias nas Minas Gerais setecentis
tas. Quantos livros proibidos, quantas ideias novas em pol(
tica, filosofia e ciencia! Mais importante , quantas pessoas
teriam acesso a esse tipo de conhecimento? A julgar pelo
cargo e rela~oes do proprietario dos livros, provavelmente
muita gente.

E nesse meio que nasce em 1764, em Congonhas do
Campo, a mesma terra de Luis Vieira, 0 futuro quimico
Vicente Coelho de Seabra Silva Telles. Teria ele tido algum
contato com 0 ambiente intelectual de sua provincia?
Nada se sabe. Na realidade, embora Vicente Telles tenha
publicado bastante, as noticias biograficas a seu respeito
sao de uma escassez avarenta 7,8,9. Vicente era filho de
Manuel Coelho Rodrigues10 e parece ter sido pessoa abas
tada. Com efeito, em seu livro Elementos de Qtdmica,
ele descreve a ocorrencia de antimonio "no Brasil em
Vila Rica, na freguesia de Congonhas do Campo, entre as
minhas fazendas do Sandes e Antonio Dias".

Vicente foi mandado a Coimbra para estudar e hi se rna
triculou na recem·fundada Faculdade de Filosofia, em 16
de outubro de 1783, graduando-se em 1788 em filosofia
e em 1791 em medicina. Em 1789 foi eleito socia cor
respondente da Academia Real das Ciencias de Lisboa,
passando a socia livre em 1791 e a socio efetivo em 13 ,de
janeiro de 1798. Na Universidade exerceu 0 cargo de lente
substituto de zoologia, mineralogia, botanica e agricultura.
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Como diz Varnhagen7
, Vicente Telles tinha a saude frligil

e veio a falacer em mar~o de 1804*, ante de cornpletar 40
anos de idade. Sua vida foi totalmente dedicada aciencia,
em particular a quimica. Sobre sua vida particular nada
se sabe. Ele deixou varlas obras, em que sobressai-se 0 gran
de compendio dos Elementos de Quimica. Come~ou a
publicar ainda estudante com a Dissertilfiio Sobre a Fer
mentilfiio em Geral e Suas Especies, de 55 paginas, publi·
cada pela Real Impressao da Universidade em 1787. No
ano seguinte veio a luz sua Dissertafiio Sobre 0 Calor,
de 46 paginas, tambem impressa pela Universidade e dedi
cada a seu grande amigo e colega Jose Bonifacio de Andra
da e Silva, outro notavel pioneiro brasileiro da quimica.
Esta segunda obra, embora se concentre em expor as ideias
correntes sobre 0 assunto, como 0 conceito de calorico
como uma substancia, tern ja urn aspecto irnportante
que e 0 combate a teoria stahliana do flogistico, revelando
a influencia de Lavoisier e sua escola sobre Vicente Telles **.

No mesmo ano de 1788, aos 24 anos de idade, Vicente
Telles publicou a primeira parte de seus Elementos, cUjo
titulo completo e Elementos de Quimica O[erecidos a
Sociedade Literaria do Rio de Janeiro para 0 Uso do Seu
Curso de Quimica. Esta prirneira parte consta de 54 pa
ginas de texto e mais 12 outras contendo 0 rosto, a dedi
catoria e 0 Discurso Preliminar. A segunda parte sairia
em 1790 e e bern mais extensa, sendo suas paginas nurnera
das de 55 a 461. Seguem-se urn indice geral remissivo ate
a pagina 485, uma errata e uma descri~ao ilustrada da
constru~ao de urn aparelho pneumato-quimico para tra
balhos com gases. Os Elementos sao a obra principal de
Vicente Telles e constituem 0 primeiro livro de quimica
moderna escrito em lingua portuguesa, bern como 0 pri
meiro compendio quimico escrito por urn brasileiro.
Dele trataremos em detalhe. mais adiante.

Vicente Telles, cujo nome foi por ele grafado de varias
maneiras ate flXar-se na forma que estou usando, escreveu
varias obras de interesse agricola, sendo tres sob forma de
livro (urn dos quais tradu~ao) e tres artigos, relacionados na
bibliografia ao final deste artigo. Em 1800 publicou urn
livreto de 35 paginas bastante curioso, intitulado Memoria
Sobre os Prejuizos Causados Pelas Sepu[turas dos Cadriveres
nos Templos, e Metodo de os Prevenir. Este livro foi ins
pirado por outro semelhante do italiano Scipione Piatolli1.

* Rheinboldt4 dli a data de 1824, citando Vamhagen, 0 que e
urn engano evidente.

** A teoria do flogistico, que dominou 0 pensamento quimico
ocidental por bastante tempo, deveu-se a Johann Joachim
Becher (1635-1682) e principalmente a seu discipuio Georg
Ernst Stahl (1660-1734). 0 termo flogistico deriva do grego
e se refere ao principio inflamavel que se supunha existir nas
substancias combustiveis. Quando uma substincia se inflama
este principio se perde. Por exemplo, a combustao de urn metal
resulta num produto, denominado uma cal, que e 0 metal menos
o flogistico. Para conciliar essas ideias corn 0 fato de que 0 cal
e sempre mais pesada que 0 metal livre, supos-se que 0 flogis
tico tivesse massa negativa. A luz de nosso conhecimento atual
parece incrivel que essas ideias tivessem tido curso por ta,nto
tempo. Competiu a Antoine-Laurent Lavoisier (1743-1794)
demonstrar que a combustao de urn metal consiste na incorpo
rac;ao do elemento oxigenio pel0 metal, e nao na perda de
qualquer substincia11.



Vicente Telles aproveita aqui seus conhecimentos qUInU
cos para discutir a melhor e mais economica maneira de
eliminar os maus odores e perigo de contagio devidos ao
habito de se utilizar os interiores das igrejas como ce
miterios.

Em 180 I vern publicada sua segunda obra de importan
cia no campo da quimica, impressa em Lisboa pela Oficina
da Casa Literaria do Arco do Cego. Trata-se da Nomencla
tura Quz"mica Portuguesa, Francesa e Latina, constando
de 195 paginas. Este livro e uma tentativa de racionalizayao
da nomenclatura quimica em portugues, seguindo 0 sistema
proposto por Lavoisier, e usando desinencias latinas. 0 sis
tema de Vicente Telles, com algumas modificayoes poste
riares, e aquele que foi adotado e vigora ate hoje em nossa
lingua l2

.

Passemos agora a analise da obra mais importante de
Vicente Telles, seus Elementos de Quimica. Em primeiro
lugar, chama-nos a atenyao 0 oferecimento do livro aSo
ciedade Literaria do Rio de Janeiro. 0 que era esta agre
miayao? A hist6ria da Sociedade Literaria e urn capitulo
interessantissimo das repercussoes do iluminismo do
seculo 18 no Brasil. Trata-se na realidade de uma esptkie
de academia de letras e ciencias fundada no Rio de Janeiro
em 1786 em substituiyao a defunta Academia Cientifica
que se havia originado no mesmo Rio de Janeiro em
177210

. Por seus estatutos, cujos originais se encontram
na Biblioteca Nacional, porpoem-se os membros da Socie
dade Literaria, em suas reunioes, a apresentar e discutir
comunicayoes sobre todos os temas, exceto politica e
religiao. Tres anos apos a fundayao da Sociedade ocorrem,
todavia, dois fatos importantissimos que vao alterar subs
tancialmente 0 rumo das discussoes la havidas: no Brasil
o malogro da Inconfidencia Mineira, e na Europa 0 sucesso

da Revoluyao Francesa. Em conseqiiencia do crescente
envolvimento politico da Sociedade, ela passou a reunir-se
clandestinamente ate ser fechada em 1794 pelo Conde
de Resende, vice-rei do Brasil. Seus membros foram presos
e instalou-se uma devassa, cujos autos, tambem guardados
na Biblioteca Nacional, sao extremamente reveladores
em termos do intercambio de ideias entao existentes.

A preocupayao de Vicente Telles em dedicar seu opus
magnum aSociedade Literaria e indicativa de seu naciona
lismo, freqiientemente demonstrado. Ao longo de todo 0

livro veem-se alusoes a sua terra natal, especialmente no
que toca a ocorrencia, extrayao e beneficiamento de pro
dutos minerais. Este nacionalismo de brasileiro expatriado
esta manifesto na dedicatoria da obra aSociedade, a qual
vale a pena transcrever:

"A quem poderia eu melhor dedicar este meu Compen
dio da Quimica, do que a uma Corporarilo de Patriotas
iluminados, que se destinam, unindo em um so corpo as
suas forras dispersas, servir ao seu Rei, instruindo a sua
Ptitria? Patriota como vas, /lustres Stibios, ainda que ar
redado dos meus lares, desejo, quanta cabe em minhas
forras, concorrer para tilo louvtivel empresa. Sem um bom
Compendio de Quimica, que apresente a mocidade com

ordem as ideias de uma teoria luminosa, debalde se amon
toam experienciassem nexo, e sem destino IlXo. 0 espi
rito embararado nao dti passo; ou se avanra, e por entre
espinhos, e precipicios. A parte prtitica desta tilo uti! Cien-

cia, alumiada pela tocha das verdades teoreticas, e dirigi
da por um ajuizado sistema, vos bem sabeis, quanta in teres
sa ahumanidade aperfeiroando a Agricultura, 0 Comercio,
e as Artes, que tilo atrasadas estilo em 0 nosso Brasil. Sem
Agricultura nenhuma sociedade politica, nenhuma riqueza,
ou prosperidade nacional. A narilo que depende de alimen
tos estrangeiros e uma narilo de escravos.

Sem 0 Comercio a Agricultura enlanguesce, as terras
se cobrem de mato; e a falta de dinheiro proveniente da
falta de extrarilo e consumo dos generos diminui a repro
durilo anual. Sem Arte as materias brutas nao recebem for
ma: os generos da agricultura nilo alcanram 0 valor preciso;
e 0 Comercio vem a perder na balanra geral: a indolencia
ganha pes; e a miseria do povo se aumenta de dia em dia.

Eu espero que vos, /lustres Compatriotas, pretendendo
cultivar esta Ciencia, e ensinti-la a mocidade, me agra
decereis esta mostra de zelo, e de amor do meu Paz"s; e
que tanto menos desprezareis 0 meu pequeno trabalho,
quanta talvez sejam nenhuns os bons Compendios de
Quimica, que ate hoje tenham saido a luz por toda Eu
ropa literata. "

Apos a dedicat6ria, seguem-se as sete paginas do Dis
curso Preliminar. Nele, Vicente Telles expoe varias de
suas ideias a respeito da ciencia. Logo de saida assevera sua
fe no metodo experimental: "Se re/letirmos sobrea origem
dos conhecimentos humanos, ainda os mais meta[z'sicos,
veremos que todos silo devidos a observarilo, e a expe
riencia." Mais a frente e eloqiiente ao conclamar 0 Brasil
a desenvolver as ciencias, nao apenas par mero espirito
especulativo, mas principalmente por razoes de ordem pra
tica: "E entre nos tanto esta, como as outras Ciencias
Naturais (que vergonha!) acham-se ainda quase enigmtiticas.
Amados Patriotas, por que nilo seguiremos 0 exemplo da
quelas Naroes i!uminadas que levam sobre nos toda a van
tagem nestas Ciencias, que honram a especie humana?
A nossa Ptitria tem menos direito de ser honrada? (. . .)
Ora, e tempo de abrir os olhos; nos somos tilo capazes como
as outras naroes.

De ouvirmos, conhecermos e seguirmos os passos da
Mile das coisas*, nilo resultam somente conhecimentos
curiosos. Por aventura a Medicina, as Manufaturas, a Agri
cutura, 0 Comercio, e a melhoria dos generos nilo formam
a verdadeira base em que se firmam as forras do Estado?
Estas Artes sim podem-se praticar, mas nilo se podem
aperfeiroar sem 0 verdadeiro conhecimento da Quimi
ca (. . .) Por estas, e outras consideraroes, 0 patriotismo,
que ocupa 0 meu espirito, me obrigou, logo que tive
ocasiilo, a escrever no nosso idioma a presente obra, que
tenho a honra de oferecer a nova Sociedade Litertiria
do Rio de Janeiro para 0 usa do seu curso de Quimica. ..

Em seguida ao Discurso Preliminar comeya 0 corpo da
H parte da obra. Principia mostrando a utilidade da Qui
mica para depois historia-Ia ao longo dos seculos. Vma
rapida descriyao do envolvimento da Quimica desde a anti
gilidade, passando pela alquimia chega a uma demonstra
yao de urn born conhecimento dqs quimicos do seculo 17
e total familiaridade com a produylIo do seculo 18. Vi
cente Telles lia nlIo s6 os livros mas todos os peri6dicos

* A natureza.
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europeus de Qufmica e ciencias afins. Ele moStra conhecer
toda a obra recente de Fourcroy, Lavoisier, Scheele, Kir
wan, Bergmann, Mongez, Macquer, Rosier, Morveau,
Priestley, Baume, Cavendish, a Enciclopeia de Diderot
e d'Alembert, etc. Enfim, uma enorme erudi~ao, aos
24 anos de idade, a qual. se vai tornando mais patente
amedida que se Ie 0 livro.

Logo apos derme 0 objeto da Qufmica: "A Quimica
e a Ciencia que trata de conhecer a natureza dos corpos
decompondo-se em seus principios, e recompondo-os,
quando e possivel, por meio do flfao reciproca de uns
sobre os outros."

Discorre entao por varias paginas sobre a afinidade qui
mica, mas de maneira qualitativa. Na 2l.l parte da obra de
vera esclarecer melhor 0 assunto, dando varios exemplos
do uso das tabuas de afinidades para preyer rea~('jes qui
micas.

A seguir, passa a considerar a influencia da tempera
tura nas rea~oes quimicas: "0 grau de calor que se deve
empregar nas diversas operaroes da Quimica, e tambem
uma coisa que nao devemos ignorar; em geral 0 podemos
reduzir com Fourcroy a dois: grau de calor inferior, e su
perior ao da agua a ferver."

Depois de uma discussao sobre 0 fogo e a luz, passa
a uma confusa discussao sobre 0 calor, refletindo as ideias
da epoca a este respeito:

"0 Calor e uma sensarao de tato bem conhecida: mas
quem excita em nos esta sensarao? Bacon e Macquer
pensaram que era exercitada pelas particulas dos corpos
postas em um certo movimento pelo choque, ou fn·crao
que padeciam. Bergmann, Lavoisier 0 supuseram como uma
substancia sui generis, ou da mesma natureza do fogo,
mas difere1lte da luz. ..

Nos porem estamos persuadidos que 0 calor i: uma
sensa~'iio excitada pela ma((ln'a do fogo, 011 da luz. "

Ao descrever 0 ar, Vicente Telles demonstra estar
perfeitamente em dia com as ideias correntes em sua
epoca: "0 ar puro, chamado ar ~'ital por Fourcroy, ar de
flogisticado por Priestley, ar empireo, e principio sorbil
por alguns lngleses, constitui some1lte quase 1/3 da nossa
atmosfera; e extrai-se tambem de muitas materias, tais
como a cal de mercUrio. os precipitados de diferentes
sais mercuriais pelos alcalis causticos, 0 minio borrifado
com acido nitroso. os sais nitrosos. e cal de manganesia,
etc, expostos II ariio da luz, ou do calor. As folhas dos ve
getais expostas aos raios do sol exalam este mesmo jluido.
o ar puro descora as substdncias vegetais e animais; ins
pissa, e aproxima ao estado de cera os oleos pingiies. Ele
e compos to (sic) de calor combinado com uma base ainda
desconhecida. que Lavoisier chama oxigcnio, e Morveau
'base ou principia acidificante : 0 oxigenio parece ser
muito fusivel pelo calor, e suscetivel de se combinar com
uma grande qua1ltidade dele. Es te ox igenio privado da
maior parte do seu calor, e combinado com ccrtas subs
tancias combustiJ'eis forma artos acidos. "

Na descric;ao da agua em seus varios estados fisicos, ha
uma afirmac;ao curiosa a respeito do gelD: "0 seu ~'olume

C maior do que 0 da agua a1ltes de se gelar: 0 ar entremetido
nela e a causa disto. "

Terminando a primeira parte da obra seguem-se mais de

vinte paginas dedicadas a descrever as opera~Oes gerais da
qufmica: torrefa~ao, combustao, calcina~ao e redu~ao

dos metais, fusao, sublima~ao, destila~ao, etc.
A segunda parte do livro de Vicente Telles, publicada

em 1790, e muito mais longa, como dito antes, e se estende
da pagina 55 ate a paina 461. Na introdu~ao a essa segunda
parte, Silva Telles chama a aten~ao do leitor para a impor
tlincia de uma nomenclatura sistematica, de que ele viria
a ser 0 introdutor na lingua portuguesa. Em seguida distri
bui todas as substancias em duas grandes classes, as In
combustiveis e a Combustiveis. A primeira classe e dividi
da em 3 ordens (terras, substancias salino-terreas e sais)
enquanto a segunda classe compreende duas ordens (com
bustiveis por sf e combustiveis nao por si). A partir dai
segue-se uma extensa descri~ao de inumeras substancias,
de que extraimos alguns exemplos:

"Acido muriatico (marino)

o acido muriatico (marino, ou espirito de sal marino)
eum acido lz'quido, que se extrai do sal marino, ou muriato
de soda, como adiante veremos: as suas propriedades gerais
ficam referidas. .. as particulares porem sao:

If!) Quando e puro nao tem cor, quando alterado toma a
cor amarelada.

2f!) Tem um sabor agro-estiptico, quando e bem diluido
nagua.

3f!) 0 seu peso especlfico e pouco mais, ou menos = 1,150,
quando e bem concentrado (Bergmann).

4f!) Neste estado, expondo-se ao ar exala uns vapores bran
cos, e tem um cheiro tirando ao de arafriio, e chamou
se espirito de sal fuman te.

5f!) A luz nao 0 altera sensivelmente. mas pelo calor tor
na-se volatil, e toma 0 estado de gas muriatico, que
unindo-se com agua, perde uma porriio de calor, e
toma-se outra vez em acido muriatico.

6f!) Tem com agl.la grande afinidade.
7f!) Com os alcalis e substancias salino-terreas tem menos

afinidade que os acidos sulfurico e nitrico: veja-se
a tabua de afinidades.

s<!) Forma com estas bases, e com os metais sais neutros
particulares: vejam-se os sais muriatos.

No aparelho pneumato-quz'mico, aquentando-se 0

acido muriatico, obtbn-se 0 gas muriatico, que nao c
senao 0 mesmo aciJo muriatico puro, e privado de toda
a agua, que 0 tomava liquido; logo 0 acido muriatico
ordinario e 0 gas muriatico combinado com uma porrao
de agua, que 0 toma liquido: nos adiante, quando tratar
mos deste gas veremos que na sua composiriio entra uma
porrao de oxigcnio, como em todos os acidos. "

Como se ve, Vicente Telles sabia distinguir perfeita
mente 0 cloreto de hidrogenio do acido cloridrico, e esta
va bern familiarizado com suas propriedades. No entanto,
partilhava da ideia de Lavoisier de que todos os acidos
deviam conter oxigenio.

Na descriyao do ouro, lembra-se de sua terra: "0 ouro
nas suas minas sempre se acha nativo e misturado com
varias especies de pedras ou sabulos, que no Brasil cha
mam cascalho, ou com varias especies de argila. a que
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chamam no Brasil pifa"a. .. " Ao descrever a ocorrencia de
veios metalicos em minas diz: "Esta especie de mina cha
ma-se no Brasil Vieiro, e as lugares onde as veios mais
se ajuntam, chamam-se Panelas do vieiro." E mais adiante:
"Tambem ha outra mina de aura nativo, em que nita ha
veios; mas uma matriz continua tanto em largura, como
em comprimento, chamada no Brasil golpiara (sic), au
lavra de cascalho, consta de pedras de diversa natureza
rolifas, achatadas, e i"egulares, que chamam cascalho,
misturadas com areia, sabulos, esmeril, e aura nativo."
Assim como essas, varias outras alusoes lembram ao leitor
a origem do autor.

Pelo seu teor para nos pitoresco, vale a pena transcrever
parte da descri~ao do acido formico:

"0 acido formica, reconhecido no fim do seculo XV
par Langham, e outros, existe inteiramente formado nas
formigas, tanto em vida como depois de mortas: e par con
sequencia um produto da animalizafito deste genera de
animal: nita se tem achado noutro. Todas as formigas a
produzem em maior ou menor abundfmcia conforme
as diversas especies, e a estafito do ano. (... ) Este acido,
que se extrai au pela destilafito ou lixiviOfito das formigas
secas e trituradas, e se retifica por destilafoes repetidas,
feitas em fogo brando para deste modo a separarmos em
parte de uma grande porfito de oleo com que se separa
misturado das formigas, tem alem das propriedades referi
das as seguintes..... Segue-se uma descri~ao detalhada
das propriedades do acido formico.

Antes de passar a descri~ao dos corpos combustiveis,
o autor procura mostrar ao leitor como se podem estudar
as rea~oes acido-base. Para isto fornece uma tabua dos
graus de afinidades exprimidas por numeros relativos entre
oito licidos e sete bases. Na epoca, as tlibuas de afinidades
tinham uma grande importancia, pois constituiam a pri
meira tentativa de previsao de fenomenos quimicos. En
quanta a fisica newtoniana estava bern estabelecida, tra
zendo em seu bojo urn alto grau de previsao, a quimica
ainda era urn grande corpo de conhecimentos dispersos,
puramente descritivos. Oeste modo se explica a populari
dade das tlibuas de afinidades por sua capacidade, mesmo
de modo bastante limitado, em preyer se certas rea~oes

ocorreriam ou nao. Note-se que estamos numa epoca em
que nao existem ainda a teoria atomica de Dalton, nenhuma
das leis ponderais ou volumetricas, 0 conceito de valencia
e nem sequer uma nota~ao quimica simples. Todas estas
descobertas e conceitos so come~ariam a surgir duas deca
das ap6s a publica~ao do livro de Vicente Telles.

Para entender 0 conceito e a utiliza~ao das afinidades
entre 4 compostos a, b, c e d, devemos representar estes
compostos de acordo com 0 quadro abaixo. *

ac
a -----6----- c

I I
ab 7 3 cd

I I
b ----S-----d

bd

* Tanto este esquema como 0 seguinte Coram retirados dos Ele
mentos de QUlmica de Vicente Telles.

Suponhamos que a afmidade que une a a b para formar
ab tenha 0 valor relativo de 7 numa tabua de afinidades.
Da mesma forma, c + d -+cd tern 0 valor 3, a + c -+ ac
corresponde a 6 e b + d -+ bd tern 0 valor 5. Desta manei
ra, c nao padeni causar a re~ao ab + c -+ ac + b, porque
a afinidade de a com c e menor do que a de a com b.
19ualmente fica vedada uma rea~a:o como ab +d -t-bd +a.
Entretanto, a rea~ao ab +cd -+ac +bd e possivel, ja que
ha urn aumento no valor total das afmidades, 0 que favo
rece a rea~ao: 7 +3 -+6 + 5. A afinidade resultante dos
produtos, 11, emaior que ados reagentes, 10.

Como aplica~ao pratica, vejarnos urn dos exemplos dados
pelo autor:

muriato de soda
acido

soda----lO---murmtico

sulfurato )2 !muriato
de soda I Icalcareo

acido
sulflirico --- ll-----cal

sulfurato calcareo

Na nota~ao moderna, 0 esquema acima seria representado:

Na2S04 +HCl-+N.R.
Na2S04 +Ca(OH)2 -+N.R.
Na2S04 +CaCI2 -+2NaCI +CaS04

Pela tabua de afinidades, s6 na terceira rea~l[o represen
tada e que ha urn aumento na afinidade total (21 contra
20). Logo, s6 esta Ultima rea~ao eque deve ocorrer.

A parte mais extensa da obra de Vicente Telles e a des
cri~ao dos corpos combustiveis. Aqui mais uma vez ele re
vela nao s6 sua grande erudi~lio e atualiza~l[o, como tam
bern seu espirito critico e seus pendores de pesquisador.
Na verdade e aqui que ele descreve vanas experiencias
originais e importantes que empreendeu. Vejamos alguns
trechos.

"Mofeta* (gas az6tico). ... A rnafeta e um corpo
combustivel por meio da materia eletrica, e . .. da sua
combustito completa resulta 0 acido nitrico**, etc. Este
fluido aeriforme chamado impropriamente 'ar flogistica
do' por Priestley, e por todos as quimicos Stahlianos
compoe uma grande parte da nossa atmosfera; mata muito
prontamente os animais; apaga a vela; emais pesado que a
ar atmosJerico (sic); 72 partes dele misturadas com 27
de ar puro e 1 de acido carbonaceo***formam 0 ar atmos
Jerico artificial; 7 partes de mofeta combinadas com uma
de hidrogenio, base do gas inf1aullrvel, parecem formar 0

amoniaco. A mofeta confundida por muitos com 0 acido
carbonaceo diferenfa-se deste 1. par ser mais leve; 2. par
nito ter nem cheiro, nem sabor; 3. por nito avermelhar a
tintura de tornassol; 4. enfim, por nito precipitar a agua
de cal." Em seguida 0 autor critica a conclusao de Ber-

*Nitrogenio.
**Dioxido de nitrogenio.

***Dioxido de carbono.
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thollet e Fourcroy de que 0 nitrogenio deva existir na
carne, porque obtiveram-no por a~ao do acido nitrico
sobre aquela. Vicente Telles pondera que e igualmente ra
zoavel supor que 0 nitrogenio obtido provenha do acido
n(trico usado, e nlro da carne. Opina, enfim, que so novas
experiencias poderao elucidar a questao.

Ao descrever 0 hidrogenio, observa que 0 modo mais
facil de obte-lo e a rea~ao de urn metal como 0 zinco ou
o ferro com 0 acido sulfurico ou 0 acido muriatico. Su
poe incorretamente que 0 hidrogenio desprendido provem
da agua existente no sistema*. Este ponto de vista e,
entretanto, mais razoavel que outro, que ele passa a refutar:

"Muitos quz"micos, e entre eles La Matherie e Morveau
(no primeiro volume de Quz"mica da Nova Enciclopc?dia)
duvidam desta analise, e dizem que a gas hidrogenio, au
inflamavel, e devido ao ferro, zinco, etc., e nao a agua.
Mas nOs (grifo do presente autor) mostrando evidente
mente que ele mio e devido ao ferro, zinco, etc., teremos
conftrmado a verdade do notavel descobrimento de La
voisier. Aqueles dizem que a ferro, a proporrao que se vai
combinado com a ar puro para se calcinar perde a seu
flogisto, que e a gas inflamavel. Logo, todas as vezes que a
ferro sofrer esta mesma alterarao, quero dizer, todas as
vezes que se calcinar, devera sempre dar gas inflamtivel,
au hidrogenio, pais que se mio pode calcinar sem perde-lo;
porem quando este metal ecalcinado pelos acidos concen
trados, isto e, em dgua- * *, tufa dd ind/Cio algum de gas in
flamavel; logo a gas que se desenvolve, quando ecalcinado
com agua e devido a esta, e nao ao ferro. "

Apos descrever a sintese da agua por Lavoisier e nova
mente por Monge, diz que "esta experiencia foi repetida
no nosso Museu debaixo da insperao dos Doutores Van
delli, Sobral, e outros* **." Neste ponto surge uma longa
nota de rodape em que 0 autor contesta urn autor portu
gues, sem mencionar-lhe 0 nome, e ao mesmo tempo refu
ta urn artigo de Priestley publicado pela Royal Society
em 1789, ou seja, no ano anterior ao aparecimento da
segunda parte dos Elementos de Quimica! Vale a pena
transcrever uma parte desta nota de rodape: "0 au tor
do Jamal enciclopc?dico de Lisboa, de junho de 1788, na
relarao que dd da minha Dissertarao sabre a Fennentarao,
cre como imaginaria a causa que dou do movimento intes
tina das fennentaroes par ser fundada sabre a decom
pos/rao ddgua em seus prindpios oxigenio e hidrogenio;
porque, diz ele, 'as experiencias de Lavoisier e Meusnier
sabre que se funda a decomposirao da agua, nem sao con
cludentes, nem ainda verificadas antes par outras posterio
res, e de excelentes quimicos tern sido desmentidas.'
Se a dito autor lesse com atenrao e sem preocupariio as
experiencias de Lavoisier, Meusnier, de la Place, Mongez,
Monge, Fourcroy e Cavendish, etc., se nao lesse somente,
mas refletisse comoeu fiz, sabre as dUvidas expostas par

* Este ponto de vista provem naturalmente da adol;iio do con
ceito de acido de Lavoisier. ou seja. 0 que hoje chamariamos
urn oxido acido ou anidrido.

** Anidridos de acidos.
*** Domingos Vandelli. ja mencionado; Tome Rodrigues Sobral.

seu discipulo e sucessor em Coimbra.
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la Metherie nas observaroes sabre a F(sica par ele e Rosier,
enos seus ensaios ana/z'ticos sabre a ar. etc., conheceria
a pouca forra delas. Mas se 0 mesmo autor tivesse lido
seriamente a ultima edirao da Qu(mica de Fourcroy, se
ele tivesse repetido, como en, a analise e a sintese dagua;
se repetisse a experiencia de Monge; nao diria certamente
que as experiencias de Lavoisier e Meusnier etc. tinham
sido desmentidas. mas diria com Fourcroy que esta des
coberta, fazendo uma das epocas mais felizes e notaveis da
Qu(mica, e cada vez mais conftrmada pelas experiencias
e observaroes, enftm que abriu a porta iJ explicarao de
inumerriveis fenomenos da Natureza e da arte ate entao
inexplicaveis. Em uma palavra, ele conheceria as vanta
josos passos que a Qu(mica racional e experimental tern
dado depois deste conhecimento. As experiencias de
Priestley (Transaroes Filos6ftcas de 1789) nada provam
contra a composirao dagua. Porque 1. ele sempre obteve
rigua da combinarao destes dois gases, e se ela as vezes nao
correspondia a quantidade dos dois gases empregados,
era pela falta das proporroes dos mesmos dois gases que
a( deviam entrar, donde procederia 0 nao haver uma perfei
ta absorrao de ambos; de mais faltou meter em linha de
conta as gotas drigua que ftcavam apegadas pelas paredes
do vasa; 2. diz ele que da combinarao destes dais gases
resulta a acido nitrico*; nao duvido que ele obtivesse este
acido, mas digo que se a obteve, foi formado nao pelo
gas hidrogenio ear, mas sim pelo gas nitroso que veio com
a ar que se tirou da cal de mercurio** pelo dcido nitrico;
entao da combinarao deste gas com oar, favorecida pelo
calor, resultou a acido nitrico que obteve. "

Apos a descri~ao de urn grande numero de substancias
organicas, segue-se uma Disserta~ao sobre as Aguas Mine
rais, em que 0 autor discute sua composi~aQ quimica.
Seguem-se varias paginas contendo tabuas de afinidades,
coligidas da literatura corrente, urn apendice intitulado
"Reflexoes Sabre as Plantas Alcalescentes", 0 indice
remissivo, e errata, e a "Esplicarao do Aparelho Pneuma
to-Quimico ".

E surpreendente que uma obra tao alentada como a de
Vicente Telles nao tenha tido qualquer impacto no Brasil.
Ao contrario das inten~6es do autor ela jamais foi usada
como livro-texto no Brasil, mesmo apos a liberaliza~ao

joanina de 1808. Acredito todavia que seu conhecimento
e importante para os quimicos brasileiros de hoje. Vicente
Telles foi nlro apenas urn pioneiro da Quimica Brasileira
mas tambem urn pioneiro brasileiro da Quimica universal.
Por esta razao fa~o minhas as palavras escritas por Var
nhagen em 1847 em sua nota bibliografica: "A ingratidao
com que se tern olhado para seus trabalhos, alias ftlhos
de bastante estudo, mas hoje quase desconhecidos, ainda
mesmo em Coimbra, obriga-nos a nao demorar esta reivin
dica('iio a seu favor, publicando aqui ja 0 pouco que temos
alcanrado de notz"cias a seu respeito. .. "

Nota: toda a ortografia antiga nos textos citados foi atua
lizada.

* Dioxido de nitrogenio.
** Oxido de mercurio.
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ABSTRACT

The frequencies assigned to the longitudinal acoustic
mode for the n-C4 F 10' n-C6 F 14 and n-CsF IS trans confor
mers allow to obtain a better dispersion curve for the n-per-
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fluoroalkanes, this information may be used in the struc
tural study of polymers.

The longitudinal acoustic mode (LAM) of molecular
chains is observed in the Raman spectrum. An extended




