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Este texto ex plora o per curso, a apro pri a ção, o con flito e a ne go ci a‐ 
ção sobre a posse de duas no tá veis co lec ções de his tó ria na tu ral reu‐ 
ni das pelos na tu ra lis tas Éti enne Geoffroy Saint- Hilaire (1772-1844) e
Fri e drich Welwitsch (1806-72) 1. Não existe uma re la ção di reta entre
ambos os casos. Os con tex tos his tó ri cos de ambas as co le ções são
mui tos dis tin tos quer nas ge o gra fias quer nas cro no lo gias quer
mesmo nos pa ra dig mas de co nhe ci mento e de co le ci o nismo que as
mo ti vam. A pri meira co le ção foi for mada em fi nais do sé culo XVIII
(1783-1792), no Bra sil, por Ale xan dre Ro dri gues Fer reira, no âm bito de
uma « vi a gem fi lo só fica » apoi ada por Por tu gal, ainda nação do mi na ‐
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dora do vasto ter ri tó rio da Amé rica do sul. Viaja para Lis boa para in‐ 
te grar um museu Real de His tó ria na tu ral e é lá que, mais tarde, já no
con texto das in va sões na po leó ni cas, é apro pri ada ili ci ta mente pelo
na tu ra lista fran cês Geoffroy Saint- Hilaire, sendo le vada para o Museu
de His tó ria na tu ral pa ri si ense. Bra sil, Lis boa, Paris entre fi nais do sé‐ 
culo XVIII e a se gunda me tade do sé culo XIX, quando Por tu gal faz vá‐ 
rias ten ta ti vas di plo má ti cas e ins ti tu ci o nais de re a ver parte das co le‐ 
ções, são os tem pos e os es pa ços do meu pri meiro es tudo de caso.

O se gundo caso tem lugar vá rias dé ca das de pois, quando o bo tâ nico
Fri e drich Welwitsch, já a viver e tra ba lhar em Por tu gal, é in cum bido
em 1853 pela coroa por tu guesa de em pre en der uma vi a gem em An‐ 
gola com o ob jec tivo de re co lher e es tu dar os re cur sos na tu rais da
re gião onde Por tu gal tinha agora cada vez mais am bi ções im pe ri ais.
De pois de mui tos anos em África, o aus tríaco re gressa em 1861 à ca pi‐ 
tal do país pa tro ci na dor da sua mis são, mas logo con si dera que Lis‐ 
boa não é o cen tro de co nhe ci mento ade quado para o es tudo dos es‐ 
pé ci mes an go la nos. Parte então com todo o ma te rial para Lon dres,
ci dade onde já exis tiam ins ti tui ções con so li da das como Kew gar dens
que, se gundo ele, con tri buí riam para a fei tura do re la tó rio final tão
aguar dado pela coroa por tu guesa. Mas os anos pas sam, Welwitsch
não con clui o seu tra ba lho e as re la ções com Por tu gal deterioram- se.
Quando Welwistch morre em Lon dres, é lá que ficam as cai xas e cai‐ 
xas de um co nhe ci mento sobre uma An gola que Por tu gal que ria sua.
Por tu gal pre tende que elas re gres sem a Lis boa. Segue- se um con flito
ju rí dico pela posse das co le ções entre a coroa por tu guesa e os na tu‐ 
ra lis tas de Kew Gar dens, já na al tura um dos gran des cen tros mun di‐ 
ais para o es tudo da bo tâ nica.
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Atra vés da aná lise des tes dois casos, ten ta rei de mos trar como, no sé‐ 
culo XIX, es pé ci mes de his tó ria na tu ral es ti ve ram as so ci a dos a modos
es pe cí fi cos de co le ci o nar, de exi bir e de pro du zir co nhe ci mento. Irá
interessar- me so bre tudo aquilo que eles têm em comum  : em pri‐ 
meiro lugar, ambos os casos são pro ta go ni za dos por co le ções de
«  his tó ria na tu ral  », uma área do co nhe ci mento que co nhece um
enorme de sen vol vi mento em fi nais do sé culo XVIII , na sequên cia do
Ilu mi nismo, materializando- se ao longo do XIX em missões- viagem,
na pro du ção de co nhe ci mento es crito e na cri a ção de mu seus. Como
ve re mos, estes dois casos afas ta dos, al gu mas dé ca das no tempo, tam‐ 
bém nos per mi tem ve ri fi car as trans for ma ções nos es pa ços de ex po ‐
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si ção em que estes ma te ri ais eram co lo ca dos. Se na se gunda me tade
do sé culo XVIII pre va le ciam as co le ções pri va das, uni ver si tá rias, aris‐ 
to crá ti cas ou reais, ou seja, fe cha das em lu ga res aces sí veis ape nas a
uma elite mi no ri tá ria e as so ci a das ao saber e ao pres tí gio de al guns,
na se gunda me tade do sé culo XIX, existe uma clara aber tura dos es‐ 
pa ços de ex po si ção. Estes transformam- se agora em mu seus na ci o‐ 
nais, aber tos, e mui tas vezes gra tui tos, a pú bli cos que se que rem ci‐ 
da dãos par ti ci pan tes e ob ser va do res dos pro gres sos ci en tí fi cos ou
das ri que zas ar tís ti cas da « nação » à qual per ten cem. Re cons ti tuindo
e ana li sando os iti ne rá rios de vi a gem que não cons tam das fi chas mu‐ 
se o grá fi cas des ses ob je tos, ten ta rei de mons trar por um lado, como a
cul tura de posse, es tudo e ex po si ção é in dis so ciá vel das trans for ma‐ 
ções po lí ti cas e do con texto geral de for ma ção de iden ti da des na ci o‐ 
nais e co lo ni ais; mas por outro, como tam bém o é do con flito entre
uma co mu ni dade ci en tí fica cos mo po lita e o cres cente nú mero de
pro je tos na ci o na lis tas que ten ta vam ex plo rar esse co nhe ci mento para
os seus pró prios fins.

Dos dois casos aqui dis cu ti dos, o pri meiro ocorre no con texto das in‐ 
va sões na po leó ni cas, um acon te ci mento cujo im pacto dis rup tivo não
aba lou ape nas a Eu ropa e os seus ha bi tan tes, mas tra çou tam bém o
des tino de mui tos ob je tos e co le ções que foram apro pri a dos no con‐ 
texto do con flito e su jei tos a « vi a gens » ines pe ra das. Aos mo vi men‐ 
tos das tro pas na po leó ni cas, irradiando- se pela Eu ropa (e por ou tras
re giões sob o do mí nio eu ro peu, como a Índia), par tindo de Paris,
seguiam- se os mo vi men tos de re torno dessa Eu ropa para o cen tro
pa ri si ense. E era nes ses mo vi men tos de re torno que se guiam tam bém
os qua dros, as es tá tuas, pin tu ras e es cul tu ras, os obe lis cos, ou os ani‐ 
mais em bal sa ma dos e as plan tas bra si lei ras. Assim, o fa moso na tu ra‐ 
lista fran cês Geofrroy Saint- Hilaire chega a Por tu gal em 1808, quando
o país está sob do mí nio na po leó nico, en car re gado de es co lher das
co le ções por tu gue sas de his tó ria na tu ral os ob je tos de maior in te‐ 
resse ci en tí fico a serem le va dos para Paris. Aí se onde jun ta riam a
mui tos ou tros, usur pa dos em di fe ren tes lu ga res da Eu ropa e do Norte
de África pelos exér ci tos na po leó ni cos e mem bros ilus tres da co mu‐ 
ni dade ci en tí fica fran cesa. As novas casas des sas co le ções eram os
mu seus que de ve riam con sa grar o poder im pe ri a lista fran cês. No en‐ 
tanto, após a queda de Na po leão al guns dos paí ses que ha viam sido
pi lha dos dos seus « te sou ros » exi gi ram o seu re torno. Por tu gal não
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foi ex ce ção. Mas, como ve re mos, o pro cesso de res ti tui ção es teve
longe de ser sim ples ou li near. Pelo con trá rio, foi longo, in con sis tente
e frag men tado, pon tu ado por in te res ses po lí ti cos, ci en tí fi cos e di plo‐ 
má ti cos, nem sem pre em sin to nia.

Ape sar do con texto muito dis tinto do se gundo caso a ser dis cu tido,
interessa- me ex plo rar o que tem em comum com o pri meiro. Ocor‐ 
rendo entre as dé ca das de 1850 e 1870, o seu prin ci pal pro ta go nista
foi o na tu ra lista aus tríaco Fri e drich Welwitsch, e as prin ci pais ci da des
en vol vi das não foram já Lis boa e Paris, mas Lis boa e Lon dres.

5

De pois de uma longa tem po rada em Por tu gal (1839-53), onde, entre
mui tas ou tras ati vi da des, tra ba lhou no Real Jar dim Bo tâ nico da Ajuda
– cen tro da es po li a ção na po leó nica -, em 1853 Welwitsch vai ser in‐ 
cum bido pela Rai nha D. Maria II de Por tu gal de re a li zar uma mis são
em An gola. O ob je tivo ofi cial era o es tudo exaus tivo dos seus re cur sos
na tu rais com o pro pó sito de es ti mu lar a eco no mia e a ex plo ra ção co‐ 
mer cial da quele ter ri tó rio per ten cente a Por tu gal mais no mapa, no
papel e em es boço, do que numa efe tiva ocu pa ção po lí tica e con trole
mi li tar. Após o seu re gresso, oito anos de pois, e com todas as co le‐ 
ções ainda em cai xo tes, Welwitsch não vai ficar em Lis boa por muito
tempo. Em seu en ten der, só Lon dres pos suía os mu seus, os ci en tis tas
e as co le ções ne ces sá rias ao es tudo ade quado das suas des co ber tas
afri ca nas. O «museu» em po tên cia só seria de sem pa co tado em Lon‐ 
dres e nunca re gres sa ria por in teiro para Por tu gal. O que su ce deu a
se guir foi um caso ju rí dico, que opôs Por tu gal, re pre sen tado pelo seu
rei D. Luís, ao Bri tish Mu seum, onde o co nhe ci mento da co ló nia por‐ 
tu guesa, tão co bi çada pela In gla terra, ficou guar dado em se gu rança.
Foi a par tir deste caso ju rí dico, que en con trei en quanto fazia in ves ti‐ 
ga ção no Ar quivo do Museu de His tó ria Na tu ral de Lon dres para a
minha tese de dou to ra mento sobre D. Pedro V, que sur giu a ideia
deste texto.
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Geoffroy Saint- Hilaire no Por tu ‐
gal in va dido por Na po leão : o
saque das co le ções de his tó ria na ‐
tu ral bra si lei ras
Em 1808, às or dens de Na po leão, o ge ne ral Junot di rige as for ças
fran ce sas de in va são de Por tu gal. Com ele vinha Éti enne Geoffroy
Saint- Hilaire, o fa moso zoó logo e di rec tor do Musée d’His toire Na tu‐ 
relle de Paris 2. O mo tivo da pre sença de Saint- Hilaire em Lis boa não
foi dis far çado. Es tava em mis são ci en tí fica ofi cial, se me lhante da que
o havia le vado ao Egipto em 1798. Tinha vindo para co nhe cer as co le‐ 
ções da ci dade e levar para Paris os es pé ci mes de his tó ria na tu ral que
lhe des per tas sem maior in te resse e que pu des sem su prir la cu nas nas
co le ções do prin ci pal museu de his tó ria na tu ral fran cês. Não foi por
acaso que a larga mai o ria dos ob je tos le va dos dos ar má rios do Real
Ga bi nete da Ajuda foram es pé ci mes ori gi nal mente tra zi dos dos ter ri‐ 
tó rios do mi na dos por Por tu gal fora da Eu ropa 3: o me lhor re pre sen‐ 
tado era o Bra sil, prin ci pal mente de vido à vi a gem ci en tí fica de Ale‐ 
xan dre Ro dri gues Fer reira, re a li zada de 1783 a 1792, e ao acesso pri vi‐ 
le gi ado que Por tu gal tinha à sua prin ci pal co ló nia. O Bra sil tam bém
cons ti tuía uma das mai o res la cu nas da co le ção do museu de Paris. O
Museu da Ajuda era, na al tura, di ri gido pelo ita li ano Do me nico Van‐ 
delli, que tinha vindo para Por tu gal com o in cen tivo de Marquês de
Pom bal 4.
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Antes da in va são fran cesa, o emi nente na tu ra lista e zo o lo gista fran‐ 
cês, Ge or ges Cu vier (1769-1832), em nome dos na tu ra lis tas do museu
pa ri si ense, havia já es crito ao mi nis tro fran cês do in te rior pro pondo a
con tra ta ção do seu amigo e co lega Geoffroy Saint- Hilaire para « co‐ 
lec tar os ob jec tos e a in for ma ção útil à ci ên cia e às nos sas ins ti tui‐ 
ções  » a par tir das co le ções por tu gue sas. Ele es tava cons ci ente do
que ali po de riam en con trar:

8

Nous pen sons que cette me sure se rait aussi utile au Por tu gal qu’à
nous. En fai sant un choix de ce qui nous in té resse, le com mis saire
as su rera pour le pays la con ser va tion du reste et l’ex pé ri ence a
prouvé que, faute de sem bla bles pré cau ti ons, des col lec ti ons pré ci ‐
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eu ses ont été ab so lu ment per dues pour tour le monde. Il n’est pas
dou teux que notre éta blis se ment ne puisse be au coup pro fi ter de ce
voyage. Nous sa vons qu’il y a en Por tu gal plu si eurs ca bi nets pu blics,
ri ches en pro duc ti ons des trois règnes de la na ture, de l’Inde et du
Bré sil, dont nous som mes pri vés, faute de re la ti ons avec ces con trées
éloig nées. Le Por tugal lui- même produit plusieurs ob jects qu’il sera
intéressant de pro curer à la France, et, comme tout cela doit s’y
trouver en grand nombre, on peut, avec de la modération, nous en ‐
richir beau c oup sans ap pauv rir sens ible ment le pays 5.

O ob je tivo da mis são foi al can çado. Al guns anos mais tarde, numa
edi ção do Museu de His tó ria Na tu ral de Paris, o filho de Éti enne
Geofffroy Saint- Hilaire, o tam bém zoó logo e or ni tó logo Isi dore
Geoffroy Saint- Hilaire, es cre veu que na co le ção que o pai ob ti vera em
Por tu gal cons tava um grande nú mero de belos es pé ci mes da fauna do
Bra sil, Índia, Guiné e ou tras co ló nias por tu gue sas 6. Ou seja, além do
Bra sil, o na tu ra lista fran cês ti vera na Ajuda acesso à cul tura na tu ral
das ge o gra fias do im pé rio por tu guês, de África à India, tra zi das no
âm bito das ou tras «  vi a gens fi lo só fi cas  » con tem po râ neas à de Ale‐ 
xan dre Ro dri gues Fer reira. 7 A mis são não fora um ato iso lado mas
parte de um pro jeto mais alar gado li de rado pela Aca de mia das Ci ên‐ 
cias de Lis boa, a mais pres ti gi ada ins ti tui ção de saber da me tró pole
im pe rial. In te res sava não só pro du zir mais co nhe ci mento sobre os
es pé ci mes ani mais, mi ne rais e ve ge tais, (assim como os ob je tos fei tos
pela mão hu mana), dos ter ri tó rios lon gín quos do mi na dos por Por tu‐ 
gal, mas tam bém trans for mar essas co le ções num con tri buto a favor
do bem e da uti li dade pú blica. Eram estes os novos con cei tos que jus‐ 
ti fi ca vam um acu mu lar de ma te ri ais e sa be res em favor da nação –
con subs tan ci a dos na ideia de um «  Museu Na ci o nal  ». Havia dois
modos prin ci pais de em pre en der este ob je tivo  : en vol ver os mui tos
cor res pon den tes es pa lha dos por vá rios lu ga res do mundo, tornando- 
os agen tes par ti ci pan tes de um pro jeto comum; e atra vés de missões- 
viagens es pe cí fi cas, le va das a cabo por es pe ci a lis tas. Em 1781, a Aca‐ 
de mia pu blica, em 45 pá gi nas, as Bre ves Ins tru ções aos cor res pon den‐ 
tes da Aca de mia das Ci ên cias de Lis boa sobre as re mes sas dos pro du tos,
e no tí cias per ten cen tes à His tó ria da na tu reza, para for mar um Museu
Na ci o nal 8. Aos cor res pon den tes era ainda pe dido que fi zes sem uma
des cri ção ge o grá fica dos lu ga res onde re co lhiam os es pé ci mes. O fim
úl timo es tava cla ra mente enun ci ado: o de criar um Museu Na ci o nal
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com pro du tos do Reino e das suas co ló nias   de forma a me lho rar as
artes, o co mér cio, as ma nu fa tu ras e todas os ou tros ramos da eco no‐ 
mia.

Com a pi lha gem das co le ções em Lis boa, a França con se guia assim al‐ 
can çar áreas ge o grá fi cas às quais não tinha acesso di reto. Por tu gal,
pelo seu lado, via- se usur pado de al guns dos es pé ci mes que sim bo li‐ 
za vam a sua iden ti dade im pe rial – no caso da Índia e so bre tudo do
Bra sil, cada vez mais si tu ada no pas sado e num de clí nio evi dente –,
en quanto paí ses como França e In gla terra in ves tiam no seu es ta tuto
de po tên cias co lo ni ais do sé culo XIX. Mas a pi lha gem por tu guesa de
Geoffroy Saint- Hilaire não pode ser com pa rada às de Itá lia ou do
Egipto, ber ços de po de ro sas ci vi li za ções an ti gas va lo ri za das por uma
cul tura his tó rica e an tiquá ria de sen vol vida no sé culo XVIII e, como
tal, ainda mais de se já veis en quanto sím bo los das nar ra ti vas im pe ri ais
fran ce sas ca pa zes de sub ju gar lu ga res que ti nham sido eles pró prios
« im pé rios ». O am pla mente ci tado des file pelas ruas de Paris dos te‐ 
sou ros sa que a dos por Na po leão du rante as suas in va sões não deixa
dú vida quanto ao seu sig ni fi cado. Nada havia a es con der. Pelo con trá‐ 
rio, havia muito para ser exi bido. A che gada aos mu seus de Paris da
cul tura ma te rial e na tu ral oriunda de ou tros ter ri tó rios es pe lhava as
am bi ções im pe ri ais na po leó ni cas, for çando, com a cum pli ci dade das
armas, uma equi va lên cia entre poder po lí tico e mi li tar. Es pe lhava
tam bém o poder do co nhe ci mento em todas as áreas do saber, mas
so bre tudo na que las que pos suir e exi bir se tor nam si nó ni mos, aque‐ 
las que im pli ca vam obe lis cos, es cul tu ras, pin tu ras, mas tam bém pás‐ 
sa ros, plan tas, mi ne rais, já sem vida, re ti ra dos da na tu reza e trans for‐ 
ma dos em ar te fac tos e es pé ci mes de museu, de la bo ra tó rio ou
mesmo do es paço ur bano.
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Nas vá rias ver sões fran ce sas dos acon te ci men tos de 1808, e até
mesmo em al gu mas por tu gue sas, o que está sem pre em jogo é a le gi‐ 
ti ma ção do ocor rido 9. Antes do mais, a ideia muito re pe tida de que o
pro gresso da ci ên cia se so bre pu nha às con tin gên cias dos do mí nios
ge o grá fi cos, e que os pro du tos e es pé ci mes tra zi dos me re ciam uma
pro te ção, es tudo e exi bi ção apro pri a das. Algo que não acon te cia no
Museu da Ajuda. Tam bém foram in vo ca dos ou tros ar gu men tos  : que
Saint- Hilaire veio a Por tu gal para aju dar na or ga ni za ção da edu ca ção
pú blica ; que longe dum saque se tra tou, de facto, de uma troca, pois
os aca dé mi cos fran ce ses trou xe ram mi ne rais que fal ta vam a Por tu‐

11



Quem merece possuir colónias, coleções e conhecimento ? História natural em negociação entre
Lisboa, Londres e Paris no longo século XIX

gal ; e que a mis são havia sido tão útil a Por tu gal como a França, pois
Saint- Hilaire pre pa rou um ca tá logo das co le ções, algo que nunca
antes fora feito 10. Deste modo, ao ter le vado para o cen tro da « ci vi li‐ 
za ção » as co le ções e co nhe ci mento que per ma ne ciam ocul tos numa
co le ção real de um país pe ri fé rico e, no con texto de 1808-1810, sub ju‐ 
gado pelo con flito ar mado às am bi ções eu ro peias de Na po leão,
Geoffroy Saint- Hilaire pôde ser re tra tado como um agente de ci vi li‐ 
za ção, ao trans for mar ob je tos de cu ri o si dade em es pé ci mes ci en tí fi‐ 
cos.

Quando Saint- Hilaire se pre pa rava para re gres sar a França com os
cai xo tes de es pé ci mes, o exér cito bri tâ nico que aju dava Por tu gal ten‐ 
tou impedi- lo. No Egipto, os In gle ses con se gui ram res ga tar al guns
dos ob je tos que os Fran ce ses ha viam em bar cado, encaminhando- os
para Lon dres. Mas em Lis boa tais es for ços não foram bem- sucedidos,
e de pois de al guns re ve zes o na tu ra lista fran cês con se guiu sair de
Por tu gal com quase tudo o que havia en cai xo tado 11.
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« O seu a seu dono ? » : re pa ra ‐
ções, res ti tui ções, de vo lu ções
Após a Paz de Paris, em 1815, os sa ques fei tos du rante as in va sões
fran ce sas tornaram- se um dos prin ci pais as sun tos a re sol ver. Uma
cir cu lar as si nada pelo Duc de Ri che lieu con vi dou cada país in va dido a
apre sen tar as suas lis tas de ob je tos a serem de vol vi dos, mas o pro‐ 
cesso de res ti tui ção es tava longe de ser sim ples. A de cla ra ção ofi cial
por tu guesa ale gara que ape nas có pias ha viam sido le va das do Real
Museu e Jar dim Bo tâ nico da Ajuda (1763-1837), e que o ca tá logo pro‐ 
du zido por Geoffroy Saint- Hilaire era uma com pen sa ção su fi ci ente. O
facto de Por tu gal não ter sido in cluído nos pro ces sos de res ti tui ção
foi mais tarde con si de rado, pelo di re tor do Museu de His tó ria Na tu ral
de Lis boa, como um erro do pró prio país. Essa omis são, es cre veu ele,
ficou a dever- se ao

13

« des ma zelo » que de or di ná rio e de há muito ca rac te riza os in di ví ‐
duos a quem in cumbe de qual quer forma pro mo ver in te res ses do
nosso país. De ve mos, con tudo, con fes sar, exige a ver dade, que no
Museu de Paris para onde foram os exem pla res do nosso Museu, eles
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têm sem dú vida al guma pres tado à ci ên cia ser vi ços in com pa ra vel ‐
mente mai o res do que se cá ti ves sem fi cado 12.

A par tir daí, o caso por tu guês tornou- se es pe ci al mente in trin cado,
en vol vendo múl ti plas e am bí guas po si ções, con fli tos di plo má ti cos e
ne go ci a ções con tra di tó rias. Ao longo dos anos al gu mas ten ta ti vas
foram fei tas para con se guir tra zer as co le ções de volta, mas sem
grande su cesso. Em 1819, deu- se a pri meira ten ta tiva, fa lhada, como o
re co nhe ceu numa carta de 1855, o di plo mata fran cês em Por tu gal,
Fon ta nier. Gra ças à re sis tên cia do di re tor do museu de Paris, es cre‐ 
veu, os en vi a dos por tu gue ses fi ca ram sa tis fei tos com a en trega de al‐ 
guns es pé ci mes de menor valor 13. Outro epi só dio do pro cesso ocor‐ 
reu na dé cada de 1840, li de rado pelo Vis conde de Sá da Ban deira, mi‐ 
nis tro dos ne gó cios es tran gei ros e an tigo es tu dante em Paris. Ci ente
de quais eram as co le ções do museu de Paris que ti nham sido le va das
de Por tu gal, o Vis conde apre sen tou um pe dido de res ti tui ção, mas
este foi sendo adi ado até ao fim do seu man dato. Para o di plo mata
fran cês, isso evi tou ao pú blico por tu guês e aos in te lec tu ais even tu ais
quei xas mo ti va das por um or gu lho na ci o nal acerca de uma es po li a ção
que ele con si de rava ima gi ná ria 14. E tam bém men ci o nou o facto de o
Re gente D. Fer nando ter con cor dado que o tom do pe dido de res ti‐ 
tui ção fora ex ces sivo, acres cen tando con tudo que mesmo que fosse
aceite, e co nhe cendo ele os « pro fes so res do museu », a res ti tui ção
teria sido « ilu só ria 15 ».

14

Fi nal mente, a vi sita de D. Pedro V a Paris, em 1855, pou cos meses
antes de se tor nar Rei de Por tu gal (1855-1861), foi vista por Fon ta nier
como o mo mento per feito para re sol ver o as sunto, sob o con ve ni ente
dis farce dum gesto ami gá vel. O prín cipe por tu guês era um re co nhe‐ 
cido co le ci o na dor de his tó ria na tu ral, com um in te resse es pe cial por
or ni to lo gia, e a opor tu ni dade foi de ime di ato ca pi ta li zada pelos fran‐ 
ce ses que assim pu de ram de sem pe nhar o papel de an fi triões ge ne ro‐ 
sos 16. Fon ta nier re co nhe ceu que «  le gôut pour l’étude de l’his toire
na tu relle » de D. Pedro V « était assez connu », e que o Im pe ra dor,
para ser agra dá vel ao seu con vi dado, quis trans for mar, para sa tis fa ção
de todos, em gesto es pon tâ neo e gra ci oso uma in to le rá vel res ti tui‐ 
ção 17  ». O museu, es cre veu ele, era «  assez riche et be au coup trop
gé né reux pour ne pas se con der avec mag ni fi cence les in ten ti ons
hospitalières du Sou ve rain 18 ». Para co roar o acordo, Fon ta nier re co ‐

15
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nhe ceu que D. Pedro tinha sido « très sen si ble à l’ac cu eil que lui fi rent
les Professeurs- Administrateurs du Mu séum », e que « de nom breu‐ 
ses dé co ra ti ons qu’il dis tri bua témoignèrent de sa sa tis fac tion » 19.

A des cri ção de D. Pedro V deste acon te ci mento, no seu diá rio de vi a‐ 
gem, man tém al guma am bi gui dade em re la ção à na tu reza da oferta
que lhe fora feita :

16

Em pre gá mos a manhã em es co lher no Museu de His tó ria Na tu ral as
aves que o Im pe ra dor or de nou me fos sem dadas. É um ato de de li ca ‐
deza da parte d’Ele esta es pé cie de res ti tui ção feita pela França dos
ob je tos de que o Museu de Lis boa foi des po jado por Geoffroy Saint- 
Hilaire, e o que mais prova que essa foi a in ten ção com que o ofe re ci ‐
mento me foi feito, foi o ter sido en car re gado dele Mr. Geoffroy de
Saint- Hilaire, filho da quele que pri vou o Museu de Lis boa dos seus
me lho res or na men tos. Ver dade é que os te sou ros da na tu reza me ‐
lhor estão onde se lhes dá apreço e se es tu dam do que onde se dei ‐
xam apo dre cer pro sai ca mente co lo ca das na fi leira dos des po jos de
uma na tu reza que foi viva. E efe ti va mente des po jar da vida a na tu ‐
reza para reu nir esses des po jos nas ca ta cum bas dos mu seus e não os
es tu dar é um pe cado. Por con sequên cia per doo de muito bom grado
a Geoffroy Saint- Hilaire, que além disso era au to ri zado pelo Rei,
fazer a sua in te li gente es co lha. Neste ponto julgo que o amor- próprio
na ci o nal pode ceder di ante do in te resse das ci ên cias 20.

De acordo com as ob ser va ções do Prín cipe, esta dá diva não era uma
re com pensa de cla rada e as su mida pela pi lha gem de 1808. Afi nal, a
oferta foi re a li zada ao fu turo rei de Por tu gal, para a sua co le ção pes‐ 
soal e cor res pon dendo ao seu gosto e in te res ses, em vez de à pró pria
nação. D. Pedro faz a co ne xão entre os dois acon te ci men tos (tal como
o di plo mata fran cês em Lis boa), mas con clui com uma le gi ti ma ção
da quilo que ti vera lugar em 1808. Por um lado, dis tin gue os es pé ci mes
no seu ha bi tat « na tu ral », vivos, da que les que se tor nam mor tos ao
serem co le ta dos (quando se tor nam «  his tó ria  » na tu ral); mas por
outro lado, es ta be lece uma dis tin ção entre os di fe ren tes usos que se
fazem dos ob je tos co le ci o na dos. Se torná- los uma «  linha de des po‐ 
jos » é ques ti o ná vel, estudá- los em be ne fí cio do co nhe ci mento é uma
ati vi dade útil e me ri tó ria. Por tu gal não era capaz de as se gu rar as con‐ 
di ções idó neas para re mo ver es pé ci mes vivos do seu am bi ente na tu‐ 
ral – classificando- os, estudando- os e exibindo- os. Por isso não os
me re cia. No «  in te resse da ci ên cia », esses ob je tos devem ficar num

17
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lugar que lhes ga ranta tais con di ções, como o era o Mu séum d’His‐ 
toire Na tu relle em Paris.

Pouco tempo de pois, quando tudo apa ren tava estar re sol vido e todos
pa re ciam sa tis fei tos com o acordo, outro in ter câm bio entre co le ções
foi pro posto pelo Museu Na ci o nal de His tó ria Na tu ral (1858-2011), re‐ 
cen te mente aberto em Lis boa. Fon ta nier ar gu men tou que a pro posta
era prá tica comum entre ins ti tui ções ci en tí fi cas, mas não podia ser vir
de pre texto para rein tro du zir o pe dido de res ti tui ção que, anos antes,
havia sido feito pelo Vis conde de Sá da Ban deira. Trans mi tiu a pro‐ 
posta por tu guesa ao filho de Geoffroy Saint- Hilaire, que pediu que
um agente es pe cial fosse en vi ado a Por tu gal. O di plo mata fran cês foi
cau te loso ao re co men dar ao Mi nis tre d’Ins truc tion Pu bli que, a quem
di ri giu a carta, que ga ran tisse que a mis são « ne puisse rien per dre de
son caractère ami cal » 21. As suas pa la vras tam bém pro vam que a dá‐ 
diva feita pouco antes ao jovem prín cipe D. Pedro não cons ti tuíra a
total ou, se quer, a par cial de vo lu ção dos ob je tos de his tó ria na tu ral
to ma dos em 1808. Quase cinco dé ca das de pois do acon te ci mento,
outro fran cês par tia para Lis boa com uma mis são que po de ria ser um
mero um in ter câm bio entre duas co mu ni da des ci en tí fi cas, não fosse
um evento pas sado ainda por re sol ver.

18

Foi o epi só dio ini ci ado pelo di re tor do Museu de His tó ria Na tu ral de
Lis boa, José Vi cente Bar bosa du Bo cage (Fun chal 1823- Lisboa 1907)
que pra ti ca mente en cer rou esta his tó ria com pli cada 22, e que cul mi‐ 
nou numa vi a gem de es pé ci mes de his tó ria na tu ral, entre França e
Por tu gal, mas não os mes mos que ha viam dei xado Por tu gal cin quenta
anos antes. Parte da do cu men ta ção ma nus crita sobre este evento foi
pu bli cada e tra ba lhada por Jac ques Daget e Luiz Sal da nha no seu in‐ 
te res sante livro de 1989, His toi res Na tu rel les Franco- Portugaises du
XIX  Siècle 23. O dis tinto na tu ra lista por tu guês fez uma vi a gem ci en tí‐ 
fica ao es tran geiro em 1858 e de novo em 1859, pouco de pois da aber‐
tura do seu museu 24. Em Paris, ten tou obter do Jar din des Plan tes
« não a res ti tui ção dos exem pla res que daqui re ce bera em 1808, mas
o do na tivo de al gu mas das co le ções que este mag ní fico es ta be le ci‐ 
mento pos sui em du pli cado nos seus vas tos ar ma zéns, como justa
com pen sa ção do que devia ao nosso hoje tão aca nhado museu 25  ».
Assim acon te ce ria de facto. Bo cage foi au to ri zado a es co lher, sob al‐ 
gu mas con di ções, da enorme co le ção de pás sa ros e ma mí fe ros nos
ar ma zéns do museu, e que não se des ti na vam às ga le rias de acesso

19
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pú blico 26. Cla ra mente, esta foi a única res ti tui ção que a França iria
con ce der a Por tu gal. Fi nal mente os exem pla res de his tó ria na tu ral
iriam fazer a sua vi a gem de Paris para Lis boa. No en tanto, um úl timo
e ines pe rado pro blema teria ainda de ser en fren tado. Bar bosa du Bo‐ 
cage apro vei tou o estar em Paris para com prar al guns re ci pi en tes de
vidro in dis po ní veis em Por tu gal, nos quais pla ne ara man ter cada es‐ 
pé cime após a che gada 27. Mas a lei por tu guesa exi gia subs tan ci ais di‐ 
rei tos adu a nei ros para im por ta ção do que foi clas si fi cado como pro‐ 
duto de luxo. Só quando foi pro vado que eles iriam ser vir o Museu de
His tó ria Na tu ral, é que pu de ram enfim che gar ao seu des tino.

Como D. Pedro V já fi zera, Bar bosa du Bo cage co lo cou os va lo res ci‐ 
en tí fi cos acima dos na ci o nais. Uma das ra zões que in vo cou para não
ter pe dido uma res ti tui ção total foi que «o bom uso le gi ti mara assim a
posse 28 ». Bo cage cri ti cou for te mente as ações de Saint- Hilaire, mas
tam bém re co nhe ceu como as suas qua li da des pro fis si o nais ate nu a‐ 
vam o seu gesto ilí cito. Se gundo ele, o na tu ra lista fran cês ca ta lo gara
os exem pla res que en con trara ig no ra dos e es que ci dos nos ar má rios
do Museu da Ajuda e, ao fazê- lo, usara a co le ção para be ne fí cio da ci‐ 
ên cia. Caso ti ves sem per ma ne cido ali, tal vez já ti ves sem de sa pa re‐ 
cido, ví ti mas das tra ças, como mui tos ou tros antes deles 29.

20

Os iti ne rá rios de um bo tâ nico
aus tríaco : Fri e drich Welwitsch
em Coim bra, Lis boa, An gola e
Lon dres
De pois de expor, su ma ri a mente, o caso de Geoffroy Saint- Hilaire em
1808, irei agora avan çar no sé culo XIX e centrar- me nas vi a gens de
Fri e drich Welwitsch (Maria Saal, Ca rín tia, 1806 – Lon dres, 1872) 30.
Nas cido na Áus tria, Welwitsch aca bou por ficar em Por tu gal por mero
acaso. Co me çou por vi a jar como tutor de um nobre, doutorou- se em
me di cina em 1836, e em 1839 uma co mis são levou- o ao es tran geiro
para nunca mais vol tar ao seu país. Tinha sido con tra tado por uma
so ci e dade de his tó ria na tu ral alemã, a Unio Iti ne ra ria, para co le tar
plan tas nas ilhas por tu gue sas dos Aço res e de Cabo Verde. Porém,
uma es ta dia tem po rá ria em Lis boa, for çada pelo mau tempo, aca bou
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por ser tor nar per ma nente. O rá pido do mí nio da lín gua por tu guesa
por Welwitsch e a sua con vi vên cia com a fa mí lia real por tu guesa –
onde exis tia uma tra di ção de in te resse e co le ci o nismo de his tó ria na‐ 
tu ral – e com as co mu ni da des ci en tí fi cas na ci o nais colocaram- no no
cen tro do mundo por tu guês da his tó ria na tu ral. Entre os jar dins bo‐ 
tâ ni cos por tu gue ses para os quais tra ba lhou, estão o jar dim de Coim‐ 
bra, as so ci ado à Uni ver si dade e, em Lis boa, o jar dim pri vado do
Duque de Pal mela no Lu miar e o Jar dim Bo tâ nico da Ajuda, que per‐ 
ten cia à fa mí lia real 31. Além des tas ati vi da des, vi a jou pelo país, co le‐ 
tando amos tras da ve ge ta ção para um her bá rio da flora da Lu si tâ nia.
Tornou- se assim um re co nhe cido na tu ra lista « por tu guês ».

Foi nessa qua li dade que a Rai nha D. Maria II, au to ri zada pelo go verno,
o en car re gou de uma im por tante mis são sob sua su per vi são.
Welwitsch teria a seu cargo a co leta e es tudo da ve ge ta ção de An‐ 
gola 32. Para que pu des sem ser ob ti das mai o res van ta gens dos ricos
re cur sos do vasto ter ri tó rio afri cano, era ne ces sá rio obter um com‐ 
pleto e sis te má tico co nhe ci mento sobre eles. A mis são era de his tó ria
na tu ral, mas os seus ob je ti vos eram cla ra mente eco nó mi cos, co mer‐ 
ci ais e po lí ti cos — in ten ções co muns a vi a gens desde tipo. Na ver‐ 
dade, esta não era uma nova prá tica em Por tu gal. Vá rios ti nham sido
os na tu ra lis tas que, sob as or dens ou a cum pli ci dade da mo nar quia
por tu guesa em di fe ren tes mo men tos his tó ri cos, ha viam reu nido in‐ 
for ma ções sobre o im pé rio, e An gola não fora ex ce ção. Porém, em
me a dos do sé culo XIX, a con jun tura era outra – a mis são seria uma
ma neira de exer cer me lhor con trolo sobre ter ri tó rios cada vez mais
co bi ça dos por ou tros po de res co lo ni ais eu ro peus, num mo mento em
que África sur gia como a ge o gra fia pri vi le gi ada para o exer cí cio do
do mí nio im pe rial 33.

22

Por tu gal es tava a fazer um es forço de li be rado e cons ci ente de as so‐ 
ciar co nhe ci mento e poder numa al tura em que a his tó ria na tu ral via
re for çado o seu papel en quanto dis ci plina ci en tí fica in dis so ciá vel da
ex plo ra ção eco nó mica e co mer cial como do do mí nio ter ri to rial. Em
1853, o ano da che gada de Welwitsch a África, o Vis conde de San ta‐ 
rém res pon deu a um pe dido do Vis conde de Atou guia :

23

Ao mo mento de re ce ber o des pa cho de V. Exa., já tinha co li gido todos
os do cu men tos e es cla re ci men tos para pro var que os di rei tos da
Coroa de Por tu gal à posse dos ter ri tó rios si tu a dos na Costa Oci den ‐
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tal de Africa [...] se fun dão nos tí tu los mais so le nes e re co nhe ci dos
pela Lei das Na ções e pelo Di reito das Gen tes 34.

O ma nus crito con ti nua com a re fe rên cias por me no ri za das de todos
os do cu men tos que le gi ti ma vam o do mí nio por tu guês sobre estes
ter ri tó rios afri ca nos, e as bi bli o te cas e ar qui vos onde se estes se en‐ 
con tra vam.

24

Outro gé nero de pro vas que é in dis pen sá vel pro du zir é a dos do cu ‐
men tos que mos tram o re co nhe ci mento da So be ra nia de Por tu gal
pelos che fes ou so be ra nos Afri ca nos que ha bi tam os paí ses que hoje
per ten cem à coroa por tu guesa ou que os es tran gei ros nos dis pu tam,
estes do cu men tos são da maior im por tân cia em razão dos prin cí pios
os ten ta dos atu al mente pelas duas pri mei ras Po tên cias ma rí ti mas
acerca de Africa 35.

Este tra ba lho do his to ri a dor e di plo mata Vis conde de San ta rém
transformou- se num livro pu bli cado em Lis boa em 1855 : De mons tra‐ 
ção dos di rei tos que tem a coroa de Por tu gal sobre os ter ri tó rios si tu a‐ 
dos na costa oci den tal de Africa, entre 5’c 12ć e 8’c de la ti tude me ri di o‐ 
nal (o go verno man dou de pois fazer uma tra du ção em in glês, pu bli‐ 
cada em Lon dres, em 1856). A vi a gem de Welwitsch deve, assim, ser
pen sada no con texto mais amplo de um in te resse por tu guês na posse
efe tiva de An gola que se tra duz em vá rias de ci sões e ini ci a ti vas e com
re curso a vá rias ci ên cias, da his tó ria à bo tâ nica.

25

O pro jeto an go lano foi apro vado a 17 de Março de 1851 e Welwitsch
re ce beu um mês de sa lá rio e uma soma ini cial para aqui si ção dos ins‐ 
tru men tos ne ces sá rios à sua pes quisa. No mesmo ano pediu au to ri za‐ 
ção para vi a jar para Lon dres du rante al guns meses, como pre pa ra ção
para a ex pe di ção afri cana. De pois de con tac tar com os prin ci pais bo‐ 
tâ ni cos bri tâ ni cos e levar a cabo al gu mas pes qui sas, vol tou a Lis boa e,
fi nal mente, em 1853 rumou a An gola 36. Os oito anos se guin tes foram
ocu pa dos em vi a gens pela vasta re gião afri cana, co le tando e clas si fi‐ 
cando vá rios es pé ci mes des co nhe ci dos da ci ên cia oci den tal, sem pre
sub si di ado pelo go verno do seu país de ado ção 37.

26

Porém, pouco de pois da sua che gada a África, Welwitsch co me çou a
per ce ber que o di nheiro que re ce bera de Lis boa não era su fi ci ente
para levar a cabo o seu am bi ci oso pro grama de pes quisa. Uma ma‐ 
neira que en con trou de re sol ver esta ca rên cia foi en viar cai xas de
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plan tas, se men tes e in se tos para ven der em Lon dres 38. Este epi só dio
é um pre nún cio do que viria a se guir. Welwitsch agia como na tu ra‐ 
lista, ori en tado pelos in te res ses a longo prazo da sua pes quisa, in de‐ 
pen dente dos in te res ses na ci o nais por tu gue ses. Os pa tro nos da sua
mis são, pelo seu lado, es ta vam mais in te res sa dos numa apli ca ção
prag má tica e ime di ata dos re sul ta dos da sua pes quisa do que nos
avan ços da ci ên cia bo tâ nica. Um exem plo que ilus tra esta con tra di‐ 
ção de in te res ses é a des co berta de Welwits chia mi ra bi lis 39. Como o
nome in dica, esta es tra nha planta foi a “des co berta” mais fa mosa de
Welwitsch, em bora pa rece ter sido o di re tor de Kew Gar dens, Wil liam
Ho o ker, e não o pró prio Welwitsch a dar- lhe o seu nome (tal como foi
ele que es cre veu o pri meiro ar tigo aca dé mico sobre a planta, pu bli‐ 
cado em ver são por tu guesa em 1863). Numa carta de Agosto de 1860,
o aus tríaco su gere a Ho o ker que a planta se de ve ria cha mar “Tum‐ 
boa”, pa la vra usada lo cal mente - n'tumbo or ot jitu - para de sig nar um
“toco” ou uma “cepa” 40. A sua clas si fi ca ção e anún cio foi ce le brada
pela co mu ni dade eu ro peia de bo tâ ni cos, mas o seu valor agrí cola ou
eco nó mico para os Por tu gue ses dei xava muito a de se jar.

No iní cio de 1861 Welwitsch fi nal mente rumou de volta a Lis boa. A se‐ 
gunda parte da sua mis são es tava pres tes a dar iní cio. Havia que or‐ 
ga ni zar e clas si fi car a de sor de nada co le ção de es pé ci mes, de os es tu‐ 
dar e de es cre ver sobre eles. Foi nesta fase que Welwitsch con tri buiu
para a mos tra an go lana da sec ção co lo nial por tu guesa ex posta na se‐ 
gunda Ex po si ção Uni ver sal re a li zada em Lon dres, em 1862, na qual foi
re co nhe cido e pre mi ado com me da lhas de ouro 41. Era a ter ceira ex‐ 
po si ção in ter na ci o nal em que par ti ci para. Welwitsch já tinha sido res‐ 
pon sá vel pelo her bá rio por tu guês na lon drina Great Exhi bi tion, em
1851, a pri meira das mui tas ex po si ções uni ver sais que se riam or ga ni‐ 
za das em di fe ren tes lu ga res du rante toda a se gunda me tade do sé‐ 
culo XIX e a pri meira do sé culo XX e, já no pe ríodo afri cano, foi es co‐ 
lhido como pre si dente da mos tra an go lana da sec ção por tu guesa da
Ex po si tion Uni ver selle de Paris de 1855 42. Mais tarde, par ti ci pou tam‐ 
bém na sec ção co lo nial da Ex po si ção In ter na ci o nal do Porto de 1865,
a pri meira que teve lugar em Por tu gal. Na sec ção « Re la ção dos pro‐ 
du tos da Pro vín cia d’An gola en vi a dos à Ex po si ção do Porto », o nome
de « Fre de rico » Welwitsch se guido do lugar surge como res pon sá vel
do envio de vá rios tipos de ma dei ras pro ve ni en tes da re gião de Ca‐ 
zengo 43.
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No en tanto, a sua es ta dia em Lis boa não iria durar muito. Welwitsch e
as mui tas cai xas de es pé ci mes an go la nos iriam vol tar a vi a jar. Por
volta de 1863, dez anos de pois de par tir para An gola, o aus tríaco es ta‐ 
ria de novo em Lon dres. Se antes jul gara ne ces sá rio deslocar- se à ca‐ 
pi tal bri tâ nica para pre pa rar a sua vi a gem a África, agora, de re gresso,
con si de rava es sen cial vol tar a fazê- lo: Por tu gal não lhe ofe re cia con‐ 
di ções ade qua das para con ti nuar a sua pes quisa sobre as mi lha res de
amos tras re co lhi das 44. As co le ções lon dri nas, es pe ci al mente aque las
do Bri tish Mu seum e de Kew Gar dens, e os ilus tres na tu ra lis tas que
ali tra ba lha vam, proporcionavam- lhe, pelo con trá rio, o con texto idó‐ 
neo para a etapa final da sua in ves ti ga ção. E, em bora al gu mas vozes
se te nham ma ni fes tado con tra a sua par tida, ela foi ofi ci al mente
apro vada pelo go verno por tu guês. Com Welwitsch se guiu a co le ção
an go lana com apro xi ma da mente 5000 es pé cies de plan tas, e cerca de
3000 in se tos e ani mais, em ba lada em qua renta e duas cai xas 45. Além
disso, o go verno por tu guês con ti nuou a pagar- lhe o seu sa lá rio men‐ 
sal. Se ir para Lon dres se re ve lara ne ces sá rio para o tra ba lho que o
go verno que ria ver fi nal mente con cluído, então a coroa mostrar- se-ia
dis posta a con ti nuar a apoiar o filho ado tivo. To da via, Welwitsch
nunca re gres sou ao seu país de ado ção.

29

Ao che gar a Lon dres re to mou as re la ções an te ri or mente es ta be le ci‐ 
das e ini ciou uma cor res pon dên cia com ou tros na tu ra lis tas do con ti‐ 
nente 46. En quanto es teve na ca pi tal bri tâ nica, Welwitsch es cre veu
sobre a sua in ten ção de vol tar a Lis boa, logo que pos sí vel, com os re‐ 
sul ta dos dos seus es tu dos. Nin guém po de ria pro var que ele não es‐ 
tava a tra ba lhar nas co le ções afri ca nas, mas o tempo foi pas sando e a
coroa por tu guesa con ti nua sem re ce ber o es pe rado re la tó rio que an‐ 
te ci pa ria o de se jado apro vei ta mento dos re cur sos an go la nos. Foram
en vi a das car tas de Lis boa a re cla mar re sul ta dos que jus ti fi cas sem os
pa ga men tos já fei tos. Mas não ob ti ve ram res posta. De pois de vá rias
ten ta ti vas in fru tí fe ras ao longo de anos, e de pois de per ce ber a im‐ 
pos si bi li dade de qual quer diá logo, no iní cio de 1866 o go verno por tu‐ 
guês de ci di ria pôr fim aos pa ga men tos. Qua tro anos mais tarde,
Welwitsch con tac tou o mi nis tro por tu guês das co ló nias para saber se
as suas re la ções com o go verno por tu guês po de riam ser res ta be le ci‐ 
das. A res posta foi idên tica às an te ri o res : ele e as co le ções an go la nas
de ve riam vol tar a Lis boa e o re sul tado dos seus es tu dos ser pu bli‐ 
cado. E nesse caso, as des pe sas de vi a gem ser- lhe-iam pagas. Pos si ‐
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vel mente por di fi cul da des fi nan cei ras, Welwitsch con cor dou re tor nar
a Lis boa e em ba lou al gu mas das co le ções, mas mais di nheiro era ne‐ 
ces sá rio para o trans porte. O tempo foi pas sando e ele con ti nu ava em
Lon dres. Não houve mais co mu ni ca ções com Por tu gal. Até que em
1872, Welwitsch mor reu. Es tava em Lon dres, tal como todos os es pé‐ 
ci mes re co lhi dos em An gola.

Con flito ju rí dico pelas co le ções
an go la nas : coroa por tu guesa ver ‐
sus museu bri tâ nico
O fim da vida de Welwitsch re pre sen tou o iní cio de uma com plexa
ba ta lha legal, que de mo rou vá rios anos a che gar ao fim 47. Este con‐ 
flito ju rí dico co lo cou o rei de Por tu gal D. Luís, em nome do go verno
por tu guês, em opo si ção ao Bri tish Mu seum, re pre sen tado por dois
exe cu to res de Welwitsch, no me a dos por sua úl tima von tade, Wil liam
Car ruthers, chefe do De par ta mento de Bo tâ nica do museu, e Fre de‐ 
rick Jus ten, um li vreiro e edi tor. Se gundo o do cu mento, três dias
antes de mor rer, Welwitsch fi zera uma de cla ra ção res pei tante à dis‐ 
tri bui ção dos es pé ci mes de his tó ria na tu ral e dos ins tru men tos de es‐ 
tudo, e na qual as vas tas co le ções afri ca nas eram re fe ri das como
sendo sua pro pri e dade pes soal 48.
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José de Al meida no seu longo en saio sobre Welwitsch pu bli cado entre
1926 e 1928 su gere mesmo que o na tu ra lista teria medo de « ver per‐ 
dida toda a sua obra » se a ti vesse que dei xar em Lis boa e se lem bra‐ 
ria « amiúde do pobre Ro dri gues Fer reira 49 » e do que teria su ce dido
ao Padre João Lou reiro, bo tâ nico e mis si o ná rio na Ásia, se não ti vesse
se guido os con se lhos de Sir Jo seph Banks 50. De igual modo, Amé rico
Pires de Lima re fere que Welwitsch nunca que ria « per der de vista as
suas pre ci o sas co le ções » pois « co nhe cia, evi den te mente, a tra gé dia
do Dr. Ale xan dre Ro dri gues Fer reira  »  : à me dida que ia fa zendo as
co le tas en vi ava cai xo tes do Bra sil para Por tu gal, « em boa parte pela
ex ces siva pre o cu pa ção do Dr. Ale xan dre de obe de cer às re gras bu ro‐ 
crá ti cas 51 ». « O re sul tado foi que elas se de sor ga ni za ram, as suas eti‐ 
que tas se ba ra lha ram » e no seu re gresso a Lis boa, con ti nua Pires de
Lima, o na tu ra lista en con trou «  em grande parte inu ti li zado o pro‐ 
duto de tan tos anos de tra ba lho, e de tan tos pe ri gos cor ri dos em re ‐
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giões in tei ra mente vir gens de qual quer ex plo ra ção ci en tí fica  » 52.
Saint- Hilaire, acres centa, com ple tara de pois « essa obra de ani qui la‐ 
mento ». Assim, para dois dos seus prin ci pais bió gra fos, na dé cada de
1920 ou de 1960, as de ci sões do na tu ra lista, à re ve lia da von tade su‐ 
pe rior de quem lhe pa gava as con tas, ti nham le gi ti mi dade e razão de
ser.

Além dos es pé ci mes des ti na dos a Por tu gal, o tes ta mento de
Welwitsch era claro quanto ao be ne fí cio de ou tras ins ti tui ções. 53O
Bri tish Mu seum re ce be ria a cópia do es tudo de plan tas afri ca nas, en‐ 
quanto os mu seus bo tâ ni cos de Ber lim, Viena, Paris e Co pe nhaga, o
Museu Im pe rial de His tó ria Na tu ral do Rio de Ja neiro, o Museu de Ca‐ 
rín tia na Áus tria e o Kew Gar dens de Lon dres se riam agra ci a dos com
co le ções de amos tras. Al gu mas pes soas a tí tulo in di vi dual em di fe ren‐ 
tes paí ses da Eu ropa foram tam bém no me a das como be ne fi ciá rios.
Welwitsch pa re cia que rer dei xar a sua marca nos prin ci pais cen tros
eu ro peus de his tó ria na tu ral, e pro va vel mente tam bém que ria com‐ 
pen sar algum apoio que possa ter re ce bido de na tu ra lis tas es pe cí fi‐ 
cos 54.
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O go verno por tu guês tinha, no en tanto, uma opi nião bem di fe rente
acerca da ver da deira pro pri e dade dos es pé ci mes e con tes tou a dis tri‐ 
bui ção dos ob je tos anun ci ada por Welwitsch, so bre tudo a oferta das
suas amos tras de es tudo — o seu mais va li oso tra ba lho — ao Bri tish
Mu seum. Welwitsch con cluía a sua lista de fen dendo que a ce dên cia
das suas co le ções a esses mu seus de ve ria ser con si de rada como feita
« pelo Go verno Por tu guês sob cujo pa tro cí nio e li be ra li dade al gu mas
delas foram efe tu a das ». Se o go verno por tu guês es tava ou não dis‐ 
posto a ta ma nha ge ne ro si dade, con tri buindo para o pro gresso da ci‐ 
ên cia num país que era já um grande cen tro im pe rial e se tor na ria,
mais tarde, o seu prin ci pal con cor rente na ex plo ra ção e con trolo afri‐ 
cano, não pa re cia ser uma pre o cu pa ção de Welwitsch.
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Em apên dice à sua de cla ra ção de úl ti mas von ta des, Welwitsch es cre‐ 
veu uma carta que pode ser lida como jus ti fi ca ção para os seus ges tos
e que, como ve re mos, de algum modo es pe lha al guns dos ar gu men tos
usa dos para le gi ti mar a pi lha gem de Geoffroy Saint- Hilaire em 1808�
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No meu re gresso de An gola, fui ins truído para dirigir- me a Lon dres
com a maior parte das mi nhas co le ções, para obter a ajuda das gran ‐
des bi bli o te cas e mu seus de ci ên cia e dos emi nen tes ci en tis tas nos



Quem merece possuir colónias, coleções e conhecimento ? História natural em negociação entre
Lisboa, Londres e Paris no longo século XIX

vá rios ramos da Bo tâ nica e da Zo o lo gia. Não havia em Lis boa nem li ‐
vros, co le ções ou ci en tis tas qua li fi ca dos ca pa zes para que esse tra ‐
ba lho fosse feito ali, e ten tar fazer este tra ba lho em Lis boa teria sig ‐
ni fi cado pro du zir algo que mais tra ria do que des cré dito aos seus au ‐
to res e ao seu país. Foi, assim, uma ne ces si dade en viar as co le ções
para serem exa mi na das num dos mai o res cen tros de ci ên cia, e Lon ‐
dres foi o es co lhido 55.

Welwitsch con ti nua afir mando que levou as co le ções para Lon dres na
con vic ção que o go verno por tu guês con ti nu a ria a sub si diar o seu tra‐ 
ba lho. Quando foi acu sado por um mem bro do par la mento por tu guês
de « ven der as co le ções an go la nas e viver lu xu o sa mente em Lon dres
com os pro ven tos disso  », as suas re la ções com Por tu gal
deterioraram- se até à ru tura. Ape sar disso, as se vera que con ti nuou o
seu tra ba lho «  sem in ter rup ção ». A mesma carta que acom pa nha a
de cla ra ção de úl ti mas von ta des ter mina com uma afir ma ção re ve la‐ 
dora, na qual ele con tra põe às in jus tas afir ma ções so fri das a sua von‐ 
tade de be ne fi ciar Por tu gal no seu tes ta mento, ape sar de tudo o que
acon te cera. Há uma frase na carta que sin te tiza bem as pri o ri da des
dis tin tas entre o bo tâ nico e o país que o con tra tara. Welwitsch con si‐ 
dera que os seus ser vi ços foram pres ta dos « à ci ên cia e a  Por tu gal»;
Por tu gal tal vez ti vesse pre fe rido que o ti ves sem sido « a Por tu gal e à
ci ên cia ».
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Como Por tu gal não pôde dar- lhe as con di ções, ma te ri ais e hu ma nas,
para que o tra ba lho fosse fi na li zado no país, Welwitsch afirma ter tido
que ir para « um dos gran des cen tros de ci ên cia ». De pois de co le tar
os ob je tos, era ne ces sá rio nomeá- los e organizá- los, pois sem isso
não te riam qual quer valor. A clas si fi ca ção tinha de ser feita antes da
exi bi ção, fosse numa sala de museu, em gra vu ras, ou numa apre sen‐ 
ta ção à co mu ni dade ci en tí fica, ou, mais sim ples mente, ao go verno
por tu guês. E ape sar de Por tu gal ter for ne cido os meios para a fase
ini cial do pro cesso, tor nando pos sí vel as co le tas, a con clu são ape nas
podia ser al can çada fora do país.
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De pois de anos de li tí gio con tí nuo (1872-76) o pro cesso ju rí dico foi fi‐ 
nal mente con cluído em 1876 com uma sen tença que agra dou mais ao
Bri tish Mu seum do que aos Por tu gue ses. Fi cava es ta be le cido que ao
rei de Por tu gal ca be ria a mai o ria das co le ções de Welwitsch e os seus
re gis tos, as notas de tra ba lho 56. Mas o Bri tish Mu seum tam bém re ce ‐
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bia um con junto com pleto de todos os es pé ci mes tra zi dos de África e
uma cópia in te gral dos re gis tos. Não tanto como Welwitsch havia de‐ 
ter mi nado no seu tes ta mento de úl ti mas von ta des, mas ainda assim, o
Bri tish Mu seum re ce bia o equi va lente ao con junto prin ci pal do ma te‐ 
rial en vi ado para Por tu gal, sem que para isso ti vesse feito qual quer
tipo de in ves ti mento ou pa ga mento. Além de es pe lhar a cres cente in‐ 
fluên cia e in ter ven ção da Grã- Bretanha nos ter ri tó rios afri ca nos que
Por tu gal con si de rava serem do seu do mí nio, e em geral, na es fera ci‐ 
en tí fica in ter na ci o nal, este caso pode ser con si de rado como um pri‐ 
meiro sinal dos con fli tos co lo ni ais que ha ve riam de afe tar as re la ções
entre os dois paí ses no fim do sé culo, e que cul mi na ram com o ul ti‐ 
mato de 1890.

Quem faz os ob jec tos vi a ja rem ?
Quem me rece pos suir ?
Estes dois epi só dios en vol vendo Saint- Hilaire e Welwitsch ti ve ram
lugar em mo men tos his tó ri cos e con tex tos muito di ver sos. No en‐ 
tanto, têm vá rios pon tos em comum que nos in te ressa aqui ex plo rar:
em pri meiro lugar, a re la ção entre vi a gem e apre en são de co nhe ci‐ 
mento, entre mo bi li dade e cons ti tui ção de co le ções, e os modos
como os ob je tos que vi a jam se trans for mam em ob je tos de ex po si ção
após pas sa rem o crivo da ci ên cia. Em se gundo lugar, os pro ces sos
pelos quais al guns paí ses atraem mais ob je tos do que ou tros, e como
a essa ca pa ci dade de es tu dar, clas si fi car, pre ser var e exi bir cor res‐ 
ponde uma he ge mo nia po lí tica e eco nó mica. Em ter ceiro lugar, o
modo como os es pa ços de exi bi ção cri a dos ou de sen vol vi dos no sé‐ 
culo XIX – os mu seus pú bli cos e as ex po si ções uni ver sais e co lo ni ais
– são in se pa rá veis da cons tru ção de iden ti da des na ci o nais e co lo ni‐ 
ais. E fi nal mente, a re la ção entre pe ri fe rias e cen tros e os modos
como estas re la ções se vão al te rando em con ti nuas ne go ci a ções.
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Vi a gens que trans for mam es pé ci ‐
mes em co le ções
Vimos como cada vi a gem é in se pa rá vel da for ma ção de co le ções. Se
todos os vi a jan tes co le tam, ou, nou tras pa la vras, se todos os vi a jan tes

40



Quem merece possuir colónias, coleções e conhecimento ? História natural em negociação entre
Lisboa, Londres e Paris no longo século XIX

re gres sam a casa com al guma coisa (es cre vendo, de se nhando, fo to‐ 
gra fando, ad qui rindo ou sa que ando), al guns vi a jan tes ape nas vi a jam
por que que rem for mar co le ções. Isso é muito evi dente no caso dos
na tu ra lis tas, em que o pro pó sito prin ci pal das suas vi a gens é pre ci sa‐ 
mente o de fazer com que os ob je tos vi a jem – do lugar para onde os
vi a jan tes vi a ja ram, para o lugar de ori gem dos vi a jan tes. O con ceito de
Louis Marin « saque de co nhe ci mento » de signa bem as vi a gens re a li‐ 
za das por na tu ra lis tas, por que é um saque que ape nas ganha sen tido
quando co lo cado ao ser viço do co nhe ci mento. No caso comum de
Saint- Hilaire e Welwitsch, há um cons tante re a fir mar da di fe rença
entre co le tar e tran for mar os es pé ci mes em co le ção, entre ob je tos
que vi a jam e ex po si ção de ob je tos. Se, no sé culo XVIII ou XIX, Por tu‐ 
gal pos suía os meios para fazer « sa ques » no Bra sil e em An gola, não
sig ni fica que ti vesse os meios e o modo para con se guir con ver ter
esses sa ques em co nhe ci mento — es crito ou exi bido.

O pe ríodo em que Geoffroy Saint- Hilaire fez tan tos ob je tos vi a ja rem
(desde 1798, data da pri meira in cur são na po leó nica em Itá lia, até 1815)
foi tam bém o de um in vo lun tá rio in ter regno dos vi a jan tes na Eu ropa.
En quanto os vi a jan tes eu ro peus ce de ram o passo ao avanço dos exér‐ 
ci tos na po leó ni cos, uma grande va ri e dade de ob je tos foi igual mente
des lo cada. Mas numa di re ção di fe rente. Se a mai o ria dos vi a jan tes do
sé culo XVIII par tia dos cen tros em di re ção às pe ri fe rias da Eu ropa,
como a Itá lia, agora os ob je tos eram trans fe ri dos, com re curso à força
e num con texto mi li tar, des sas pe ri fe rias para o cen tro. As in va sões
fran ce sas cons ti tuem um ponto de vi ra gem entre as prá ti cas de vi a‐ 
gem ca rac te rís ti cas do sé culo XVIII (o Grand Tour) e os novos modos
de vi a jar que ca rac te ri za ram o sé culo XIX (o tu rismo), tal como re pre‐ 
sen ta ram uma ru tura no modo como toda uma cul tura ma te rial pas‐ 
sou a ser exi bida e pre ser vada. Nunca, até então, se tinha as sis tido a
um tal mo vi mento de ob je tos no es paço eu ro peu e norte- africano e
num tão curto pe ríodo tem po ral pois nunca a as si me tria de um con‐ 
flito ar mado tinha sido apro vei tado assim para a apro pri a ção de tudo
aquilo que fosse “co le ci o ná vel” nos pa ra dig mas con tem po râ neos. Foi
na sequên cia das in va sões na po leó ni cas que em Itá lia se de sen vol ve‐ 
ram as po lí ti cas e a le gis la ção de sal va guarda e pre ser va ção do seu
pa tri mó nio ar tís tico.
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Do mesmo modo que os vi a jan tes veem as suas iden ti da des trans for‐ 
ma das ao longo da vi a gem, de pen dendo do lugar de onde ob ser vam e
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são ob ser va dos, tam bém os ob je tos se sub me tem às con tin gên cias
dos seus con tex tos. Em An gola ou no Bra sil, em Lis boa, em Paris ou
em Lon dres, os mes mos es pé ci mes ad qui rem di fe ren tes sig ni fi ca dos.
Welwitsch e Ro dri gues Fer reira foram, pode dizer- se, os agen tes en‐ 
car re ga dos de fazer os ob je tos vi a ja rem do seu local de ori gem para
Por tu gal. Mas en quanto foi o pró prio Welwitsch que de pois fez uma
outra vi a gem com as cai xas an go la nas – de Lis boa para Lon dres – no
caso das co le ções bra si lei ras, as suas duas vi a gens estão se pa ra das
pelo tempo e pelas mo ti va ções. Se Ro dri gues Fer reira é quem envia e
de pois acom pa nha as cai xas bra si lei ras para Lis boa, é de pois o na tu‐ 
ra lista fran cês que leva para Paris os es pé ci mes que es ta vam já de‐ 
sen cai xa dos e ex pos tos no museu de Lis boa.

O des tino final de ambas as re mes sas, bra si lei ras ou an go la nas, não
era uma co le ção pri vada, nem mesmo uma co le ção prin ci pesca, mas,
como vimos, mu seus pú bli cos com uma forte iden ti dade na ci o nal. De
facto, tornarem- se vi sí veis a um pú blico alar gado fazia parte do su‐ 
cesso das nar ra ti vas de saber ex pos tas em mu seus. Antes de che ga‐ 
rem ao es paço de ex po si ção, a his tó ria dos es pé ci mes exi bi dos é
quase sem pre omi tida pe rante os novos pú bli cos. A le genda mos tra a
sua ori gem, sem dú vida. O facto de terem vi a jado de An gola ou do
Bra sil é fun da men tal para a sua mais re cente iden ti dade. Mas o modo
como che ga ram ali é quase sem pre in vi sí vel. Vi e ram « na tu ral mente »
de lu ga res muito dis tan tes para o cen tro de Lon dres e Paris. O in
between é um vazio si len ci oso na nar ra tiva final da sua exi bi ção. E é
deste vazio, mui tas vezes cru zado com his tó rias de do mí nio co lo nial
ou de con flito ar mado que podem sur gir his tó rias de vi o lên cia ou
apro pri a ção in de vida. Que não cabem nas le gen das de mu seus.

43

Os exem plos de Welwitsch e Saint- Hilaire tam bém de mons tram que,
le gal mente ou ile gal mente, eti ca mente ou não, ci da des como Paris e
Lon dres atraí ram ob je tos de fora das suas fron tei ras. As ra zões pelas
quais esses ob je tos « vi a ja ram » de Por tu gal a Paris ou a Lon dres são
bas tante di fe ren tes, mas em ambos o caso está im plí cito uma es pé cie
de le gi ti ma ção do seu mo vi mento, como se tais lu ga res ti ves sem cri‐ 
ado as con di ções para a exis tên cia « na tu ral » de todo o tipo de ob je‐ 
tos, para o seu es tudo, clas si fi ca ção e exi bi ção. Assim, po de ría mos
afir mar que, du rante o sé culo XIX al guns paí ses eu ro peus foram ca‐ 
pa zes de mo no po li zar os meios de criar uma cul tura vi sual uni ver sal.
Po de ria chamar- lhes «paí ses mu seus» por que eles não são ne ces sa ri ‐
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a mente os que se apro pri a ram, em pri meiro lugar, dos ob je tos que
exi bi ram, mas foram aque les que do mi na ram os dis cur sos e os ins tru‐ 
men tos que lhes deram sig ni fi cado. Ao mu se a li zar ob je tos, pro du tos,
es pé ci mes, esses paí ses cri a ram as tec no lo gias para a exi bi ção de
nar ra ti vas ci vi li za do ras, onde eram os prin ci pais pro ta go nis tas. Tor‐ 
na ram seus mui tos dos ob je tos que me to ni mi ca mente re pre sen ta vam
al guns dos mais ce le bra dos va lo res da epis teme oci den tal, da Gré cia a
Itá lia, por um lado, mas tam bém aquela cul tura ma te rial e na tu ral
pro ve ni ente de todos os lu ga res do mundo, so bre tudo aque les sob
do mí nio eu ro peu. Sendo de fi ni das por pa la vras como ‘ci vi li za ção’
e‘pro gresso’ e ‘fu turo’, tais na ções eram tam bém aque las ca pa zes de
or ga ni zar o pas sado, as vá rias « his tó rias » de si pró prias e de ou tras
na ções. Como « guar diãs » de di fe ren tes tem pos e di fe ren tes es pa ços
as su miam o papel de ze la do res de uma uni ver sa li dade que, si mul ta‐ 
ne a mente, rei fi cava as suas iden ti da des na ci o nais.

Por tu gal, pelo con trá rio, pos suía os ob je tos, mas, como mui tos ou tros
paí ses, não de ti nha os ins tru men tos — mu seus, co mu ni da des ci en tí fi‐ 
cas e poder de co nhe ci mento — para pro te ger su fi ci en te mente a sua
cul tura ma te rial ou a dos lu ga res que con si de rava como seus. O
poder sobre a cul tura ma te rial e ci en tí fica es tava ainda muito li gado à
es fera pri vada e aris to crá tica, tal como acon te cera em sé cu los an te ri‐ 
o res, e a maior parte das co le ções ex pos tas ou em con di ções de o ser
per ma ne ciam ina ces sí veis à mai o ria das pes soas. Pro je tos como os de
Ale xan dre Ro dri gues Fer reira no Bra sil do sé culo XVIII e o de Fri e‐ 
drich Welwitsch na An gola do XIX, só se tor na ram pos sí veis gra ças ao
apoio do go verno e da fa mí lia real, cujos in te res ses iam para além de
am bi ções ci en tí fi cas, para in cluir tam bém as eco nó mi cas e po lí ti cas.
O « saque » bra si leiro foi re du zido ao es paço de ex po si ção ca rac te rís‐ 
tico de um ga bi nete real, aces sí vel a pou cos, antes de Saint- Hilaire o
ter des lo cado para um museu pú blico em Paris (que ori gi nal mente
tam bém tinha es tado li gado à fa mí lia real fran cesa). A co le ção an go‐ 
lana, pelo con trá rio, mal pou sou em Lis boa, e só foi de sen cai xo tada
num outro museu pú blico, em Lon dres. Por tanto, e ape sar dos seus
di fe ren tes iti ne rá rios, o des tino final dos sa ques de Saint- Hilaire e de
Welwitsch foi se me lhante  : os prin ci pais mu seus de his tó ria na tu ral,
em Paris e Lon dres, em França e na Grã- Bretanha.
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Ge o gra fias, iden ti da des, ne go ci a ‐
ções
As ge o gra fias de ambas as his tó rias podem ser di vi di das em três
áreas  : pri meiro, os lu ga res onde foram re co lhi das as « co le ções » –
Bra sil e An gola – são dois es pa ços co lo ni za dos, mesmo que o Bra sil se
en con trasse nas vés pe ras da sua eman ci pa ção e An gola, ainda nos
co me ços de uma ocu pa ção in ci pi ente. Em se gundo lugar, está a Eu‐ 
ropa. Mas uma Eu ropa de si gual e de pen dente da ca pa ci dade im pe rial
de do mí nio para lá da Eu ropa. Al guns paí ses da Eu ropa va liam mais do
que ou tros. Assim, cada vez mais, ao longo do sé culo XIX, Por tu gal,
como Es pa nha, vão rei fi cando o seu ca rá ter pe ri fé rico face a uma
França ou so bre tudo um Reino Unido cada vez mais do mi nan tes nas
vá rias di men sões que le gi ti ma vam o seu po de rio, da afir ma ção co lo‐ 
nial, à in dus tri a li za ção, ao de sen vol vi mento dos trans por tes e às
obras de en ge nha ria – das li nhas de ca mi nho de ferro ao navio a
vapor ou às pon tes e tú neis. Esta era uma su pe ri o ri dade que tam bém
se ma ni fes tava no de sen vol vi mento de cada país em re la ção aos vá‐ 
rios ramos da ci ên cia e aos ins tru men tos para o par ti lhar com os seus
ci da dãos – dos mu seus, às ex po si ções, dos jar dins zo o ló gi cos e bo tâ‐ 
ni cos aos pa no ra mas e di o ra mas, dos jor nais às gra vu ras e, de pois, à
fo to gra fia.
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O que é evi dente nas ne go ci a ções entre estes três di fe ren tes es pa ços
é que ape nas dois deles - os paí ses eu ro peus – sur gem como agen tes,
pro ta go nis tas e di a lo gan tes. Por tu gal podia ser o país pe ri fé rico que
se via pri vado do « saber » que ad qui rira gra ças ao seu acesso pri vi le‐ 
gi ado ao Bra sil e de pois a An gola. Mas era tam bém o lugar de re sis‐ 
tên cia a essa pe ri fe ria – di plo ma tas, mo nar cas e ci en tis tas por tu gue‐ 
ses ten ta ram con tra riar a apro pri a ção de 1808 ao longo de di fe ren tes
mo men tos do sé culo XIX, tal como a coroa por tu guesa ten tou, atra‐ 
vés da úl tima ins tân cia pos sí vel, a ju rí dica, re cu pe rar as co le ções de
Welwitsch.
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O Bra sil e An gola, pelo con trá rio, não ti ve ram voz ou lugar neste pro‐ 
cesso. A sua su bor di na ção a Por tu gal im pli cava que fosse Por tu gal a
ne go ciar as co le ções «  bra si lei ras  » e «  an go la nas  » como sendo
« suas », mesmo em mo men tos do sé culo XIX em que o Bra sil era já
uma nação in de pen dente. Por tu gal tinha, assim, que le gi ti mar as suas
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pos ses face a Paris e a Lon dres, mas não pe rante o Bra sil ou An gola.
Cem anos de pois – hoje – a res ti tui ção de ob je tos tornou- se uma
ques tão cen tral às re la ções po lí ti cas entre paí ses que no pas sado es‐ 
ti ve ram no lugar de co lo ni za do res ou de co lo ni za dos. A re pa ra ção de
pas sa dos di fí ceis, de si guais e vi o len tos pode as su mir mui tas for mas,
mas a de vo lu ção da vas tís sima cul tura ma te rial tra zida de África ou
da Asia para a Eu ropa em con texto co lo nial tem sido a mais sim bó lica
e con tes tada das suas es tra té gias. E ao con trá rio da quilo que acon te‐ 
cia há cem anos, agora as na ções que já foram co lo ni za das pas sa ram a
ser agen tes par ti ci pan tes des tes con fli tos e ne go ci a ções.

Os pro ces sos de res ti tui ção de ambos os casos ana li sa dos mos tram,
no en tanto, as mu dan ças que se deram em Por tu gal na se gunda me‐ 
tade de oi to cen tos – uma pas sa gem da es fera aris to crá tica e real para
a al çada de mu seus pú bli cos, uni ver si da des e ins ti tui ções como a So‐ 
ci e dade de ge o gra fia e uma ten dên cia para a ins ti tu ci o na li za ção das
dis ci pli nas de co nhe ci mento com a aber tura de co le ções a pú bli cos
mais vas tos. Ambos os casos ilus tram esta ten são entre novas e ve lhas
tra di ções de co le ci o nismo e ex po si ção, assim como entre pro je tos
na ci o nais/co lo ni ais e pro je tos ci en tí fi cos uni ver sais. O pro cesso de
de vo lu ção da pi lha gem de Saint- Hilaire cul mi nou em 1858 com o en‐ 
vol vi mento do di re tor do Museu de His tó ria Na tu ral, cri ado nesse
mesmo ano em Lis boa. Em con tra par tida, no pro cesso de Welwitsch,
ini ci ado em 1872, os Bri tâ ni cos foram re pre sen ta dos pelo seu mais
im por tante museu, en quanto os Por tu gue ses foram re pre sen ta dos
pelo rei de Por tu gal (ainda que com a co la bo ra ção de Ber nar dino An‐ 
tó nio Gomes, um na tu ra lista pró ximo da fa mí lia real).
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His tó rias na tu rais, his tó rias na ci ‐
o nais, his tó rias co lo ni ais
Ambos estes casos per mi tem tam bém ex plo rar a re la ção entre co le‐ 
ções de his tó ria na tu ral e cons tru ção de iden ti da des na ci o nais e co‐ 
lo ni ais. Ao longo do sé culo XIX, o co lo ni a lismo tornou- se uma ex pe ri‐ 
ên cia vi sual e fí sica aces sí vel fora das co ló nias. Mi lha res de ob je tos e
es pé ci mes, mas tam bém ani mais e mesmo seres hu ma nos vivos, vi a‐ 
ja ram das co ló nias para as me tró po les, e des tas mui tas vezes para ou‐ 
tras me tró po les onde aguar da vam a sua no me a ção, se ainda des co‐ 
nhe ci dos pela ci ên cia eu ro peia. Zo o lo gia, an tro po lo gia, et no gra fia ou
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bo tâ nica eram al gu mas das eti que tas que re ce biam à che gada. O local
apro pri ado para a sua exi bi ção era de ter mi nado do mesmo modo: um
museu es pe ci a li zado, um jar dim zo o ló gico ou bo tâ nico, ou uma ex po‐ 
si ção uni ver sal ou na ci o nal. Ex posto num es paço e des crito num ca‐ 
tá logo, cada pro duto aca bava por ocu par o seu lugar numa sem pre
cres cente en ci clo pé dia uni ver sal a duas e a três di men sões, lida e
vista. O in te resse por his tó ria na tu ral e a sua ex po si ção não eram
novas 57. O que era novo no sé culo XIX eram os es pa ços em que po‐ 
diam ser vis tos, a sua clas si fi ca ção e o facto de nunca antes ter ha vido
tan tas coi sas para mos trar, assim como um tão grande nú mero de
pes soas para as verem. Estes es pa ços pú bli cos de ex po si ção tor na‐ 
vam o mundo um pa no rama vi sual em que tempo e es paço eram
trans gre di dos para serem re or de na dos se gundo novos cri té rios. Eram
lu ga res que mi me ti za vam a pró pria ideia de vi a gem. E onde os vi si‐ 
tan tes se tor na vam vi a jan tes.

E vol ta mos às ten sões entre cen tros e pe ri fe rias que estão longe de
serem es tan ques ou es tá veis. Se em re la ção às suas co ló nias do Bra sil
e An gola, Por tu gal, ou me lhor ainda, Lis boa, era o cen tro onde se
con cen trava a maior parte do co nhe ci mento es crito, ma te rial e vi sual
sobre o im pé rio, em re la ção a Lon dres ou Paris, Lis boa es tava si tu ada
na pe ri fe ria. Ape sar das di fe ren ças ób vias entre estes dois casos, ten‐ 
tei tam bém ex plo rar neste ar tigo aquilo que os une e que fez com que
as co le ções aca bas sem por vi a jar para « as ca pi tais do sé culo XIX »,
para usar a ex pres são de Wal ter Ben ja min 58. Paris e Lon dres eram as
duas ci da des que po diam ser con si de ra das os cen tros da clas si fi ca ção
e da exi bi ção, os cen tros do museu- cultura que tor nou o mundo vi sí‐ 
vel e ob ser vá vel ao longo do sé culo XIX. Por tu gal, en quanto « outro »
eu ro peu, como os « ou tros » de ou tros con ti nen tes, não era re co nhe‐ 
cido como sendo capaz de cui dar da sua pró pria cul tura ma te rial e
na tu ral.
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Mui tas vezes não eram os cen tros que emi tiam tais juí zos de valor,
mas a pró pria elite por tu guesa, culta, vi a jada, cons ci ente dos li mi tes
na ci o nais e sem pre pronta a fazer com pa ra ções com o resto da Eu‐ 
ropa e crí ti cas ao seu lugar de ori gem. Quando as eli tes de um país
pe ri fé rico se iden ti fi cam elas pró prias com os va lo res do cen tro, e
fazem des ses va lo res apre en di dos além- fronteiras, o mo delo a as pi‐ 
rar, estão tam bém a sub ver ter o seu lugar pe ri fé rico, estão a re sis tir a
uma di co to mia e a uma de pen dên cia in te lec tual, po lí tica ou cul tu ral
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da qual saem per de do res. In vo ca vam uma ideia de co nhe ci mento uni‐ 
ver sal que se devia so bre por às am bi ções na ci o nais. Por vezes
combinando- a com am bi ções na ci o nais – e co lo ni ais. A co mu ni dade
de na tu ra lis tas, di plo ma tas, po lí ti cos, mo nar cas ou eru di tos re vela,
assim, uma ten são entre va lo res cos mo po li tas in de pen den tes de
fron tei ras, e for tes va lo res na ci o nais, in dis so ciá veis dos co lo ni ais, e
foi nes tas ten sões con tra di tó rias que se tri lha ram os iti ne rá rios de vi‐ 
a gem da gi gan tesca quan ti dade de ob je tos, pro du tos e es pé ci mes
que, em nome do co nhe ci mento, cir cu la ram glo bal mente du rante
este pe ríodo.

Co le ções e co lo ni a lismo : Re pa ra ‐
ções do pas sado, iden ti da des do
pre sente
A his to ri o gra fia sobre co le ções, mu seus e ou tros es pa ços de clas si fi‐ 
ca ção e exi bi ção como jar dins zo o ló gi cos e bo tâ ni cos ou ex po si ções
uni ver sais, de sen vol vida desde a dé cada de 1990 so bre tudo no con‐ 
texto dos mu seum stu dies ten dia a focar- se em his tó rias na ci o nais e
nas re la ções entre poder e co nhe ci mento ins pi ra das em Mi chel Fou‐ 
cault, mesmo quando grande parte das co le ções des tes lu ga res não
eram « na ci o nais » – o Bri tish Mu seum como exem plo pa ra dig má tico.
Na úl tima dé cada, no en tanto, novas abor da gens so bre tudo pro ve ni‐ 
en tes da an tro po lo gia e dos es tu dos co lo ni ais, vi e ram en ri que cer esta
área de saber que, mais re cen te mente, se cru zou tam bém com as in‐ 
ter pe la ções de um ati vismo po li ti zado que en con tra no pas sado co lo‐ 
nial as ori gens das de si gual da des ra ci ais do pre sente. Nesta con jun‐ 
tura con tem po râ nea, os mu seus que pa re ciam de fi ni ti vos e in ques ti‐ 
o ná veis viram- se in ti ma dos nas suas cer te zas e se gu ran ças. O de bate
saiu do es paço mais res trito da aca de mia e das ins ti tui ções de cul tura
e arte para se mul ti pli car no es paço pú blico e se po li ti zar.
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Os mu seus são fei tos de ob je tos que vi a ja ram até ali che gar, e em
mui tos casos vi a ja ram de longe, para lá dos li mi tes das na ções em que
se en con tra vam. Até re cen te mente, os mu seus, so bre tudo aque les
dos paí ses mais ricos e de sen vol vi dos e da que les paí ses que ti ve ram
pas sa dos co lo ni ais lon gos e re cen tes, ti nham im plí cito o poder de as‐ 
se gu rar que os seus ob je tos nunca mais vol tas sem a vi a jar. Mas os
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RÉSUMÉS

Português
Este texto ex plora o per curso, a apro pri a ção, o con flito e a ne go ci a ção
sobre a posse de duas no tá veis co le ções de his tó ria na tu ral reu ni das pelos
na tu ra lis tas Éti enne Geoffroy Saint- Hilaire (1772-1844) e Fri e drich Welwitsch
(1806-72).  Não existe uma re la ção di reta entre ambos os casos. Os con tex‐ 
tos his tó ri cos de ambas as co le ções são mui tos dis tin tos quer nas ge o gra fias
quer nas cro no lo gias quer mesmo nos pa ra dig mas de co nhe ci mento e de
co le ci o nismo que as mo ti vam. Interessa- me so bre tudo ex plo rar aquilo que
eles têm em comum : em pri meiro lugar, ambos os casos são pro ta go ni za‐ 
dos por co le ções de « his tó ria na tu ral » e permitem- nos de mons trar como
as cul tu ras de posse, es tudo e ex po si ção são in dis so ciá veis das con jun tu ras
po lí ti cas e do con texto geral de for ma ção de iden ti da des na ci o nais e co lo ni‐ 
ais, em trans for ma ção no es paço de tempo entre estas duas vi a gens. « Co ló‐ 
nias », « co le ções » e « co nhe ci mento » foram assim no pas sado ob jeto de
con flito e de ne go ci a ção entre paí ses no mo mento da sua for ma ção. Mas no
nosso pre sente con ti nu a mos a debatermo- nos com os le ga dos desta he‐ 
rança : quem tem le gi ti mi dade para ter, in ves ti gar e mos trar cul tura ma te‐ 
rial pro ve ni ente de ou tros lu ga res e, em mui tos casos, ob tida em con tex tos
de de si gual dade, con flito ar mado e hi e rar quia ?
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English
This text ex plores the jour ney, ap pro pri ation, con flict and ne go ti ation over
the own er ship of two re mark able nat ural his tory col lec tions as sembled by
the nat ur al ists Étienne Geof froy Saint- Hilaire (1772-1844) and Friedrich Wel‐ 
witsch (1806-72). There is no dir ect re la tion ship between the two cases. The
his tor ical con texts of both col lec tions are very dif fer ent in geo graphy, chro‐ 
no logy and even in the paradigms of know ledge and col lect ing that mo tiv ate
them. I am mainly in ter ested in ex plor ing what they have in com mon: firstly,
both cases in volve "nat ural his tory" col lec tions and allow us to demon strate
how the cul tures of pos ses sion, study and ex hib i tion are in sep ar able from
the polit ical con junc tures and the gen eral con text of the form a tion of na‐ 
tional and co lo nial iden tit ies, which are chan ging in the space of time
between these two jour neys. "Colon ies", "col lec tions" and "know ledge" have
thus in the past been ob jects of con flict and ne go ti ation between coun tries
at the time of their form a tion. But in our present we con tinue to struggle
with the legacies of this her it age: who has the le git im acy to own, re search
and dis play ma ter ial cul ture from else where and, in many cases, ob tained in
con texts of in equal ity, armed con flict and hier archy?

Français
Ce texte ex plore le par cours, l'ap pro pria tion, le conflit et la né go cia tion au‐ 
tour de la pro prié té de deux re mar quables col lec tions d'his toire na tu relle
ras sem blées par les na tu ra listes Étienne Geof froy Saint- Hilaire (1772-1844)
et Frie drich Wel witsch (1806-72). Il n'y a pas de re la tion di recte entre les
deux cas. Les contextes his to riques des deux col lec tions sont très dif fé rents
en termes de géo gra phie, de chro no lo gie et même de pa ra digmes de
connais sance et de col lecte qui les mo tivent. Ce qui m'in té resse prin ci pa le‐ 
ment, c'est d'ex plo rer ce qu'ils ont en com mun : tout d'abord, les deux cas
concernent des col lec tions d'" his toire na tu relle " et per mettent de mon trer
com ment les cultures de pos ses sion, d'étude et d'ex po si tion sont in dis so‐ 
ciables des conjonc tures po li tiques et du contexte gé né ral de for ma tion des
iden ti tés na tio nales et co lo niales, qui évo luent dans l'es pace de temps entre
ces deux voyages. Les "co lo nies", les "col lec tions" et les "connais sances" ont
donc été par le passé des ob jets de conflit et de né go cia tion entre les pays
au mo ment de leur for ma tion. Mais dans notre pré sent, nous conti nuons à
nous battre avec l'hé ri tage de ce pa tri moine : qui a la lé gi ti mi té de pos sé der,
de re cher cher et d'ex po ser une culture ma té rielle pro ve nant d'ailleurs et,
dans de nom breux cas, ob te nue dans des contextes d'in éga li té, de conflit
armé et de hié rar chie ?
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