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Preiimbulo 

Este livro resulta de varias circunstancias e ten 
aspirar;oes. Refiram-se, para ja, as circunstfinci 

Ra ja bastantes anos iniciei uma linha de tra 

sobre mamiferos, tema sobre que tenho vi} 

publicar, com pouca regularidade e certo, Q 

artigos em revistas portuguesas e estrangeiras 
linha alargou-se a varios investigadores que, 

minha orientar;iio ou com 0 meu apoio, realizar 

suas dissertar;oes de doutoramento e tern co~ 

amplidiio significativa aos estudos mamalogic 

Portugal. Refiro-me especijicamente a uma dissel 
sobre roedores, que veio na sequencia de tral 

me us e que orientei e a outras sobre camivor05 

desenvolvimento apoiei. 

Por outro lado, h{z menos tempo, fui confrontad 
o ensino de uma disciplina intitulada 'Risto, 
Pensamento Biologico ', cujo estudo e preparat;1 

fascinaram. Po rem, desde logo me impress 

encontrar urn tiio completo vazio de contrib" 
portuguesas, sendo sobejamente conhec 

divulgado a saciedade 0 papel que os portu!; 
tiveram nos descobrimentos deste mundo. 

possivel que, ao menos no dominio historico-ru 

- nessa epoca sem necessidades infra-estru 

complexas -, nada de valia houvesse sido deSCo, 

assinalado ou comentado por hom ens que fOTam 

a parte 1 



Prefimbulo 

Este livro resulta de wirias circunstancias e tem duas 
aspirar;oes. Refiram-se, para ja, as circunstancias. 

Ha ja bastantes anos iniciei uma linha de trabalho 
sobre mamiferos, tema sobre que tenho vindo a 
publicar, com pouca regularidade e certo, alguns 
artigos em revistas portuguesas e estrangeiras. Esta 
linha alargou-se a varios investigadores que, sob a 
minha orientar;ao ou com 0 meu apoio, realizaram as 
suas dissertar;oes de doutoramento e tem conferido 
amplidao significativa aos estudos mamal6gicos em 
Portugal. Refiro-me especificamente a uma dissertar;ao 
sobre roedores, que veio na sequencia de trabalhos 
meus e que orie.ntei e a outras sobre camivoros, cujo 

desenvolvimento apoiei. 

Por outro lado, ha menos tempo, fui confrontado com 
o ensino de uma disciplina intitulada 'Hist6ria do 
Pensamento Biol6gico', cujo estudo e preparar;ao me 

fascinaram. Po rem, desde logo me impressionou 
encontrar um tao completo vazio de contribuir;oes 
portuguesas, sendo sobejamente conhecido e 
divulgado a saciedade 0 papel que os portugueses 
tiveram nos descobrimentos deste mundo. Seria 
possivel que, ao menos no dominio hist6rico-natural 

- nessa epoca sem necessidades infra-estruturais 
complexas -, nada de valia houvesse sido descoberto, 
assinalado ou comentado por homens que foram a toda 
a parte? 
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Esta interrogar;iio levou a embrenhar-me na literatura 
hist6rica e em relatos de viagens e de colonizadores, 
tendo encontrado muita materia de relevancia para "0 
que me preocupava. Materia que, simplesmente, por 
pobreza, ou inexistencia, do nosso meio cientijico, 
nunca teve adequada divulgar;iio na Europa culta e, 
quando a teve, frequentemente surgiu sob a auto ria 
de um estrangeiro. Resolvi, entiio, da-la a conhecer e 
assim tenho feito nos ultimos anos. Neste livro, com 
uma medida que me parece justa, apenas exemplifico 
varias situar;oes de protagonismo de naturalistas do 
passado, cumprindo, de tal modo, um dos meus 
objectivos. 

Outra circunstancia ainda. 0 Museu Bocage, como e 
do conhecimento geral,ficou ha vinte anos sem as suas 
colecr;oes. Niio tem sido pequeno 0 esforr;o de 
juncionarios, colaboradores e amigos do Museu em 
lhe fornecerem exemplares com que possa 
reconstitui-las. E, curiosamente, ja dispoe de uma 
amostra interessante de mamiferos marinhos, que, pela 
sua espectacularidade, bem merecem ser publicamente 
exibidos. Esta era uma oportunidade e corresponde a 
minha segunda aspirar;iio. Ligando tudo isto 
circunstancias e aspirar;oes -, emergiu 0 presente livro. 
A doutrina que nele se expoe corresponde a ideia que 
tenho de como podera ser intelectual e materialmente 
orientada tal exibir;iio. Por isso em pratica ja 
ultrapassa de longe a minha competencia. Niio, porem, 
a capacidade do Museu Bocage, que dispoe, entre os 
seus juncionarios e colaboradores, de pessoas muito 

vocacionadas para tal actividade. 
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Desejo manifestar 0 meu reconhecimento ao 

do Museu de Hist6ria Natural da Univem 

Porto, Professor Doutor Francisco Sodre BOI 
coordenadordo Museu Zool6gico da Univen 

Coimbra, Professor Doutor Rui Ribe i 

concede ram todas as facilidades para a oblJ. 

fotografias de exemplares desses Museus. E 
meu reconhecimento as Dras. Luzia de Sousa 

Jose Cunha, do Museu do Porto, e ao Sen. 

Augusto Reis, do Museu de Coimbra, que t 

operacional esse trabalho de produr;iio. Por 

razoes agrader;o 0 apoio concedido pelo j 

Camacho, do Museu do Mar, Cascais. 

ADra. Ana Maria Neves, Museu Bocage, qu 

de todo 0 trabalho editorial, manifesto 

gratidiio. Asfotografias que acompanham 0 tt 

excepr;iio da que representa 0 bOlO, siio da al 

Isabel Cataliio. 



lIe rrogar;ao levou a embrenhar-me na literatura 

rca e em relatos de viagens e de colonizadores, 

encontrado muita materia de relevtincia para a 
e preocupava. Materia que, simplesmente, por 

:a, ou inexistencia, do nosso meio cientijico, 

teve adequada divulgar;ao na Europa culta e, 

o a teve, frequentemente surgiu sob a autoria 
estrangeiro. Resolvi, en tao, da-la a conhecer e 

tenho feito nos ultimos an os. Neste livro, com 

~dida que me parece justa, apenas exemplifico 

situar;oes de protagonismo de naturalistas do 

10, cumprindo, de tal modo, um dos meus 

ivos. 

circunsttincia ainda. 0 Museu Bocage, como e 

hecimento geral,jicou ha vinte anos sem as suas 

:oes. Nao tem sido pequeno 0 esforr;o de 

ruirios, colaboradores e amigos do Museu em 

nnecerem exemplares com que possa 
lituf-las. E, curiosamente, ja dispoe de uma 

'a interessante de mamiferos marinhos, que, pela 
)ectacularidade, bem merecem ser publicamente 

JS. Esta era uma oportunidade e corresponde a 

segunda aspirar;ao. Ligando tudo isto 
:tdncias e aspirar;oes -, emergiu 0 presente livro. 

n'na que nele se expoe corresponde a ideia que 

ie como podera ser intelectual e materialmente 

ada tal exibir;ao. Por isso em prdtica ja 

lSsa de longe a minha competencia. Nao, porem, 

cidade do Museu Bocage, que dispoe, entre os 
ncionarios e colaboradores, de pessoas muito 

onadas para tal actividade. 

Desejo manifestar 0 meu reconhecimento ao director 

do Museu de Hist6ria Natural da Universidade do 

Porto, Professor Doutor Francisco Sodre Borges, e ao 

coordenador do Museu Zool6gico da Universidade de 

Coimbra, Professor Doutor Rui Ribeiro, que 

concede ram todas as facilidades para a obtenr;ao de 

fotograjias de exemplares desses Museus. Estendo 0 

meu reconhecimento as Dras. Luzia de Sousa e Maria 

Jose Cunha, do Museu do Porto, e ao Senhor Jose 

Augusto Reis, do Museu de Coimbra, que tomaram 

operacional esse trabalho de produr;iio. Por identicas 

razoes agrader;o 0 apoio concedido pelo Dr. Joao 

Camacho, do Museu do Mar, Cascais. 

A Dra. Ana Maria Neves, Museu Bocage, que cuidou 

de todo 0 trabalho editorial, manifesto a minha 

gratidao. Asfotograjias que acompanham 0 texto, com 

excepr;ao da que representa 0 boto; sao da autoria de 

Isabel Cataliio. 
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Introdm;ao 

Baleias, focas e peixes-bois sao os nomes a: 

portugueses que mais frequentemente se utilizam 

designa~ao dos Cet,keos, Pinfpedes e SiD 
respectivamente - denomina~5es eruditas dos t:res g 

grupos de mamiferos colecti vamente adaptados 

aquatica, sobretudo marinha. Tern sido diminu 

contactos que naturalistas portugueses estabelecerm 

estes animais; e, desses poucos contactos, raros fOJ 
que nao tiveram por motivo essencial ou unico 

deles como recurso natural. Porem, nem por is: 

menos interessantes os modos como foram ObseI 

ou explorados ou imaginados os seus habitos ou an 
Tanto mais 0 sao quanta e certo que uma prep~ 

cientffica especffica para os nossos naturalistas se i 
ha pouco mais de dois seculos, 0 que e pouco pa 

pafs de tao longo e disperso passado. 

Este estudo foi concebido como suporte de 

exposi~ao a organizar pel0 Museu Bocage. Nao d 

por isso mesmo, prescindir de alguma intro 

zoo16gica aos grupos de mamiferos marinhos. C 
introdu~ao nao abafe os conseguimentos dos I 

naturalistas, amadores ou profissionais, e urn equ 
que se ten tara, mas que tern as suas dificuldade 

aqueles nao foram vultuosos. 

Para alem de viverem sobretudo no mar, estes ID3D 

ofere cern-nos hoje uma outra perspectiva cornu 



Introduc;ao 

Baleias, focas e peixes-bois sao os nomes comuns 

portugueses que mais frequentemente se utilizam para a 

designac;ao dos Cetaceos, Pinfpedes e Sirenios, 

respectivamente - denominac;5es eruditas dos tres grandes 

grupos de marnfferos colectivamente adaptados avida 

aquatica, sobretudo marinha. Tern sido diminutos os 

contactos que naturalistas portugueses estabeleceram com 

estes animais; e, desses poucos contactos, raros foram os 

que nao tiveram por motivo essencial ou unico 0 usa 

deles como recurso natural. Porem, nem par isso sao 

menos interessantes os modos como faram observados 

ou explorados ou imaginados os seus habitos ou atitudes. 

Tanto mais 0 sao quanta e certo que uma preparac;ao 

cientffica especffica para os nossos naturalistas se iniciou 

ha pouco mais de dois seculos, 0 que e pouco para urn 

pafs de tao longo e disperso passado. 

Este estudo foi concebido como suporte de uma 

exposic;ao a organizar pelo Museu Bocage. Nao devera, 

por isso mesmo, prescindir de alguma introduc;ao 

zool6gica aos grupos de mamfferos marinhos. Que tal 

introduc;ao nao abafe os conseguimentos dos nossos 

naturalistas, amadores ou profissionais, e urn equilibrio 

que se ten tara, mas que tern as suas dificuldades, pois 

aqueles nao faram vultuosos. 

Para alem de viverem sobretudo no mar, estes marnfferos 

ofere cern-nos hoje uma outra perspectiva comum: e a 
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de serem animais muito ameac;ados pelas press6es 
humanas. A came, os 6leos, a pele, os dentes , os 
ossos, enfim, tudo ou quase tudo nestes animais tern 
side procurado com intensidade. Porem, ha mais. A 
di versidade de agress6es ao seu ambiente - ocean os, 
estuarios, grandes rios nalguns casos -, e enorme e afecta 
gravemente a sobrevivencia deles. a resultado e 0 de 
incluirem muitas especies arneac;adas - algumas mesmo 
ja extintas em tempos recentes. 

Por isso, tern havido grande concentrac;ao de esforc;os 
na sua preservac;ao, esforc;os, de resto, local ou 
temporalmente desrespeitados por urn ou outro pais que 
nao sou be, ou nao poude, reorganizar 0 esforc;o de 
capturas marftimas. as cetaceos, designadamente, tern 
pago urn tributo pesadissimo que se agravou logo a seguir 
a Segunda Guerra Mundial. A desorganizac;ao da 
produc;ao dela decorrente e uma gravfssima carencia em 
gorduras orientou para os cetaceos desmedida pressao, 
que nao poderiam suportar em continuidade. Dai, logo 
em 1946, a 'Convenc;ao Baleeira Intemacional' e, depois, 
uma sua consequencia, a 'Comissao Baleeira Intema
cional' (IWC), que reune anualmente e onde se 
desenrolam vivfssimos debates sobre a gestao e 
conservac;ao das populac;6es de cetaceos. 

A perspectiva deste estudo e quase s6 hist6rico-cientifica, 
nao ultrapassando, naquilo a que de essencial se reporta, 
os meados do nosso seculo. as investigadores da 
biologia de mamfferos marinhos darao certarnente crftica 
bern mais avisada dos trabalhos modemos e correntes 

nesse dominio. 
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Cetaceos 

Entre as linhas evolutivas de mamfferos que seg 

uma vida aquatic a nenhuma como a ordem dos Ce 
exibe tao profunda adaptac;ao ao meio marinho e 

radiac;ao adaptativa. Conhecidos desde princip 

Cenoz6ico, os Cetaceos parecem derivado~ 

caracteres do cranio e dentic;ao, dos Mesoniqu 

marnfferos que viverarn entre 0 Paleocenico super 

Eocenico superior (c.60-40 milh6es de an 

apresentavam cranio e dentic;ao de camfvoro~ 

cascos como os mamfferos herbivoros. I 

anat6micos e moleculares sugerem que os mais pre 

parentes actuais dos Mesoniqufdeos sao unguL 

suportam a hip6tese de os ascendentes cornU! 

Cetaceos e Ungulados serem grandes herbivom 

a grupo mais arcaico de cetaceos, os ArqutX 

conhecidos do Eocenico medio ao Miocenico in 

exibe em comum com os Mesoniqufdeos uma l 
interessante estrutura dos molares: os inferiores sac 
estreitos e a sua superffcie mastigadora encaixa 

depressao medial dos superiores. Conhece-Sl 

sequencia de f6sseis estabelecendo a transic;a 

mesoniquideos e arqueocetes que se prolon 
Eocenico inferior ao medio, no Paquistao, e conti 

Eocenico medio ao superior, no Egipto e sudoe: 

Estados Unidos. Tal sequencia, que tern a dJ 

de 10-12 milh6es de anos, comec;a por .sedir 

fluviais com f6sseis de mamfferos sobretudo teI] 

continua por sedimentos maritimos costeiro~ 



rem animais muito amea<;ados pel as press6es 
i13.S . A came, os oleos, a pele, os dentes , os 
enfim, tudo ou quase tudo nestes animais tern 
rocurado com intensidade. Porem, ha mais. A 
jdade de agress6es ao seu ambiente - oceanos, 
[0-5, gran des rios nalguns casos -, e enorme e afecta 
mente a sobrevivencia deles. 0 resultado e 0 de 
:em muitas especies amea<;adas - algumas mesmo 
ntas em tempos recentes. 

so, tern havido grande concentra<;ao de esfor<;os 
a preserva<;ao, esfor<;os, de resto, local ou 
ralmente desrespeitados por urn ou outro pais que 
)ube, ou nao poude, reorganizar 0 esfor<;o de 
as mantimas. Os cetaceos, designadamente, tern 
ITI1 tributo pesadissimo que se agravou logo a seguir 
:unda Guerra Mundial. A desorganiza<;ao da 
;ao dela decorrente e urna gravfssima carencia em 
ras orientou para os cetaceos desmedida pressao, 
io poderiam suportar em continuidade. Dai, logo 
46, a 'Conven<;ao Baleeira Intemacional' e, depois, 
ua consequencia, a 'Comissao Baleeira Interna
l' (IWC), que reune anualmente e on de se 
rolam vivfssimos debates sobre a gestao e 
rvayao das popula<;6es de cetaceos. 

pectiva deste estudo e quase so historico-cientffica, 
trapassando, naquilo a que de essencial se reporta, 
~ados do nosso seculo. Os investigadores da 
ia de mamfferos marinhos darao certamente crftica 
laiS avisada dos trabalhos modernos e correntes 
10minio. 

Cetaceos 

Entre as linhas evolutivas de mamfferos que seguiram 

uma vida aqucitica nenhuma como a ordem dos Cetaceos 

exibe tao profunda adapta<;ao ao meio marinho e ampla 

radia<;ao adaptativa. Conhecidos desde princfpios do 

Cenozoico, os Cetaceos parecem derivados, por 

caracteres do cranio e denti<;ao, dos Mesoniqufdeos, 

mamfferos que viveram entre 0 Paleocenico superior e 0 

Eocenico superior (c.60-40 milh6es de anos) e 

apresentavam cranio e denti<;ao de camfvoros, mas 

cascos como os mamfferos herbfvoros. Dados 

anatornicos e moleculares sugerem que os mais proximos 

parentes actuais dos Mesoniqufdeos sao ungulados e 

suportam a hipotese de os ascendentes comuns dos 

Cetaceos e Ungulados serem gran des herbfvoros. 

o grupo mais arcaico de cetaceos, os Arqueocetes, 

conhecidos do Eocenico medio aoMiocenico inferior, 

exibe em comum com os Mesoniqufdeos uma unica e 

interessante estrutura dos molares: os inferiores sao muito 

estreitos e a sua superffcie mastigadora encaixa numa 

depressao medial dos superiores. Conhece-se uma 

sequencia de fosseis estabelecendo a transi<;ao entre 

mesoniqufdeos e arqueocetes que se prolong a do 
Eocenico inferior ao merno, no Paquistao, e continua do 

Eocenico medio ao superior, no Egipto e sudoeste dos 

Estados Unidos. Tal sequencia, que tern a dura<;ao 

de 10-12 milh6es de anos, come<;a por .sedimentos 

fluviais com fosseis de marnfferos sobretudo terrestres, 

continua por sedimentos mantimos costeiros e pro
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longa-se ate dep6sitos nerfticos profundos da margem 

da plataforma continental. Nela se reconhecem varios 

generos exibindo progressiva redu~ao do esqueleto 

apendicular, liberta~ao da cauda que facilitara a 

locomo~ao aquatica e modifica~ao do ouvido medio. 

Pakicetus, de finais do Eocenico inferior, e 0 mais 

antigo f6ssil (restos de cranio) reconhecido como urn 

cetacea. Foi encontrado em dep6sitos fluviais,juntamente 

com f6sseis de mamiferos terrestres, havendo sugest5es 

de ter vida anffbia, designadamente alimenta~ao 

aqwitica1
. 

Caracteres e classificar;iio 

Mamiferos placentados de vida constantemente aquatica. 

Corpo pisciforme. Cranio projectado para tn'is, globoso 

e largo. Narinas no alto da cab~a. Focinho muito longo. 

Membros anteriores transformados em barbatanas. 

Membros posteriores vestigiais ou nul os. Cauda 

musculosa, formando uma barbatana horizontal. Pele nua; 

com raros pelos esparsos na cabe~a. Estomago 

plurilocular. Especies actuais agrupadas em duas 

subordens. 

Subordem dos Odontocetes: dentes iguais e geralmente 

numerosos; urn unico evento (narina extema); exibindo, 

salvo raras excepc;6es (beluga, toninha-indopacffica), uma 

barbatana dorsal (duplicatura da pele e tecido sub

cutaneo, sem musculatura ou esqueleto); sessenta e sete 

especies, entre as quais, golfinhos, golfinhos-fluviais, boto, 
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:-5e ate depositos neriticos profundos da margem 

uaforma continental. Nela se reconhecem varios 

os exibindo progressiva reduc;ao do esqueleto 

iicular, libertac;ao da cauda que facilitani a 

lOc;ao aquatica e modificac;ao do ouvido medio. 

'etus, de finais do Eocenico inferior, e 0 mais 

) fossil (restos de cranio) reconhecido como urn 

:0. Foi encontrado em depositos fluviais,juntamente 

6sseis de mamiferos tenestres, havendo sugestoes 

r vida anffbia, designadamente alimentac;ao 
cal. 

:teres e classijicac;ao 

Jeros placentados de vida constantemente aquatica. 

) pisciforme. Cranio projectado para tras, globoso 

). Narinas no alto da cabec;a. Focinho muito longo. 

Clros anteriores transformados em barbatanas. 

bros posteriores vestigiais ou nulos. Cauda 

liosa, forman do uma barbatana horizontal. Pele nua; 

[ aros pelos esparsos na cabec;a. Estomago 

ocular. Especies actuais agrupadas em duas 

!Iens. 

dem dos Odontocetes: dentes iguais e geralmente 

rosos; urn unico evento (nruina extema); exibindo, 

mas excepc;6es (beluga, toninha-indopacffica), uma 

:ana dorsal (duplicatura da pele e tecido sub

Ia , sem musculatura ou esqueleto); sessenta e sete 

:!S, entre as quais, golfinhos, golfinhos-fluviais, boto, 



Esqueleto de urn macho de baleia-azul, Balaelloplera musculus, que media 
13,8 m de comprimento total. 0 animal deu 11 costa na Praia do Para iso, 
a N de Leixoes, em Novembro de 1937, e foi estudado por J. M. Braga, 
naturalista do Instituto de Zoologia Dr. Augusto Nobre. A especie, hoje em 
risco de extin~ao, nao parece ter sido rara no litoral portugues. Com efeito, 
na campanha baleeira de 1925, os ca~dores noruegueses estabelecidos em 
Troia (Selubal) mataram 146 baleias-azuis num total de 160 cetaceos 
capturados. Este esqueleto encontra-se em ex ibi~ao no Museu de Zoologia 

da Universidade do Porto 



Il de urn macho de baleia-azul, Balaenoplera musculus, que media 
Ide comprimento total. 0 animal deu a costa na Praia do Parafso, 
Leix5es, em Novembro de 1937, e foi estudado por J. M. Braga, 

do Instituto de Zoologia Dr. Augusto Nobre. A especie, hoje em 
extinc;:ao, nao parece ter sido rara no litoral portugues. Com efeito, 

Iiillha ba\eei~a de \925, as c.a)admes t\aruegueses eSl?betec.idas em 
tt1bal) mataram 146 baleias-azuis num total de 160 cetaceos 

los. Es te esqueleto encontra-se em exibic;:ao no Museu de Zoologia 
da Universidade do Porto 
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Cabeya 6ssea do mesmo exemplar fotografada em vista antero-supr 
cranio dos Cetaceos tern a nota vel particularidade do avanyo do! 
occipitais para a frente e da regiao nasal para tras. Deste modo, as 
localizam-se no alto da cabeya. Nesta figura observa-se a regiao nasal (de 
rnediana e posterior) abrayada pelos pre-maxi lares, que se inlercaJam 
tamente entre os maxilares. As duas depressOes arredondadas, laterais. 3 

ao alvei da depressao nasal, sao as fossas lemporais , limitadas oa 
superficies 6sseas c6ncavas (processos supra-orbitarios)

Cabeya 6ssea do mesmo exemplar, fotografada em vista lateral. Os maxi lares 
estiio fracturados na extremidade anterior. Comprimento da ponta do rostro 
aos c6ndilos occipitais; 3,10 m. As barbas eram em numero de 356 e mediam, 
as majores, 50 cm de comprimento e 15 cm de largura. Note-se a grande 
desproporyao entre 0 rostro, enorme, e 0 cranio cerebral, relativamente 
pequeno. Na parte posterior da mandfbula e bern visivel a ap6fise coronoideia, 

encurvada para fora 



6ssea do mesmo exemplar, fotografada em vista lateral. Os maxilares 
ilClurados na ex trerrtidade anterior. Comprimento da ponta do rostro 
filos occipitais; 3,10 m. As barbas eram em numero de 356 e mediam, 
res. 50 cm de comprimento e 15 cm de largura. Note-se a grande 
o~o entre 0 rostro, enorme, e 0 cranio cerebral, relativamente 

:-la parte posterior da mandfbuJa e bern visfvel a ap6fise coronoideia, 
encurvada para fora 

Cabeya ossea do mesmo exemplar fotografada em vista antero-superior. 0 
cranio dos Cetaceos tern a nota vel particularidade do avanyo dos ossos 
occipitais para a frente e da regiao nasal para tras. Oeste modo, as narinas 
localizam-se no altc da cabeya. Nesta FIgura observa-se a regiao nasal (depressao 
mediana e posterior) abra<;ada pelos pre-maxi lares, que se intercalam comple
tamente entre os maxilares. As duas depressOes arredondadas , laterais, situadas 
ao nivel da depressao nasal , sao as fossas temporais, lirrtitadas na base por 

superficies osseas c6ncavas (processos supra-orbit<irios) 

-
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Esqueleto do membro anterior esquerdo do mesmo exemplar. De cima para 
baIXO, observam-se: a omoplata, triangular, com as duas apofi ses, acromion 
(em cima~ e corac~id eia (em baixo: ver tambem a primeira figura), muito 
desenvolvldas; 0 humero, CUltO e largo, de cabe~a arredondada e vo lumosa 
que 0 liga a omoplata; radio (esquerda) e cubito (direita), de compri mento 
supenor ao dobro do do humero; ossos do ca rpo em duas fil as - tres 
procarpicos, maiores, e dois me tacarpicos; as fa langes, longas, dos quatro 

dedos (ll -V) 

narval, beluga, toninhas, baleias-de-bico, cach.O! 

roazes e orcas. 

Subordem dos Misticetes: dentes apenas no emb 

substitufdos no adulto por barbas filtrantes (fo.l1rul 

epidennicas hom610gas das pregas palatinas dos 0 

mamfferos); dois eventos; sem barbatana dors< 

com ela reduzida a uma bossa arredondada (Balen 

rfdeos); onze especies de baleias, baleias-de-ba: 

rorqual, etc. 

As baleias e os naturalistas do passado 

Arist6teles considerou os Cetc'iceos como urn 

'grandes generos' dos animais sangufneos (Vertebra 

a par das Aves e dos Peixes 2. Compreendeu IX 

tamente a sua fonna de vida, pois, referiu-os espt: 

camente como seres marinhos com pulmoes e e ~ 

sem branquias e de natureza intennedia: inalam 

atmosferico como os animais terrestres, mas nao 

membros e alimentam-se na agua como os ani 

aquaticos 3. Observou vanas especies, verifican ( 

exibem mamas, produzem leite, sao vivfparos e h 

tennicos, tern testfculos intemos 4 
, etc. 

Outro grande naturalista, 0 dorninicano Alberto 

- este medieval (sec.XIII) -, registou observay6e 

primeira mao sobre cetaceos, No livro 24 do 

Animalibus, Iivro de autoria propria 5
, Alberi 

interessante notfcia sobre as baleias e a sua ~ 

consumo na Europa medieval. Descreveu ce ' 



I do membro anterior esquerdo do mesmo exemplar. De cima para 
seTVam-se: a omoplata, triangular, com as duas ap6fises, acromion 
) e coracoideia (em baixo: ver tambem a primeira figura) , muito 
iclas; 0 humero, curto e largo, de cabe~a arredondada e volumosa 
a Ii omoplata; radio (esquerda) e cubito (direita), de comprimenlo 
ao dobro do do humero; ossos do carpo em duas filas - tres 
CIS , maiores, e dois metacarpicos; as falanges, longas, dos quatro 

dedos (II -V) 

narval, beluga, toninhas, baleias-de-bico, cachalote, 

roazes e orcas. 

Subordem dos Misticetes: dentes apenas no embriao; 

substitufdos no adulto por barbas filtrantes (formac;5es 

epidermicas homologas das pregas palatinas dos outros 

mamfferos); dois eventos; sem barbatana dorsal ou 

com ela reduzida a uma bossa arredondada (Balenopte
rfdeos); onze especies de baleias, baleias-de-barbas, 

rorqual, etc. 

As baleias e os naturalistas do passado 

Aristoteles considerou os CeUiceos como urn dos 

'grandes generos' dos animais sangufneos (Vertebrados), 

a par das Aves e dos Peixes 2. Compreendeu perfei

tamente a sua forma de vida, pois, referiu-os especifi

camente como seres marinhos com pulm5es e evento, 

sem branquias e de natureza intermedia: inalam 0 ar 

atmosferico como os animais terrestres, mas nao tern 

membros e alimentam-se na agua como os animais 

aquaticos 3• Observou varias especies, verificando que 

exibem mamas, produzem leite, sao vivfparos e homeo
termicos, tern testiculos intemos 4, etc. 

Outro grande naturalista, 0 dominicano Alberto Magno 

- este medieval (sec.xIII) -, registou observac;5es em 

primeira mao sobre cetaceos. No livro 24 do seu De 

Animalibus, livro de autoria propria 5, Alberto da 

interessante notfcia sobre as baleias e a sua cac;a e 

consumo na Europa medieval. Descreveu cetaceos de 
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grandes dimens5es 6 ca<;ados no litoral da Holanda, onde 

viveu durante alguns anos. Registou as quantidades de 

6leo e carne fomecidos por estes animais, a localiza<;ao 

dos orgaos genitais e as tecnicas de ca<;a utilizadas. 

Referiu-se ao funbar-cinzento, que pensava ser esperma 

nao consumido na fecunda<;ao, e propriedades medicinais 

que the atribuiam na epoca (paraIisia, gota). Embora 

reconhecendo a respira<;ao aerea dos cetaceos, a 

viviparidade, a presen<;a de mamas, Alberto, seguindo 

ja uma c1assifica<;ao ecol6gica, nao os distinguiu 

taxonornicamente dos outros animais aquaticos que 

descreve no mesmo Ii vro. 

As c1assifica<;6es ecol6gicas tiveram continuidade no 

Renascimento. Menos apegados aestrutura dos animais 

do que aos seus nomes e adapta<;6es, os naturaIistas do 

Renascimento persistiram na viaja esbo<;ada por Alberto. 

Assim, Rondelet (seculo XVI) inc1uiria todos os animais 

aquaticos - e com eles os cetaceos -, sob a designa<;ao 

de 'Peixes'. No livro 26 da sua obra zool6gica 

fundamentaF descreveu a hist6ria natural de varias 

especies de cetaceos, pinfpedes, tartarugas e peixes 

miticos e de urn sirenio. 0 que todos estes animais tern 

em comum para se inc1uirem no mesmo livro e 0 facto 

de serem vertebrados marinhos de apreciaveis dimens5es. 

Lineu atribuiu aos cetaceos a hierarquia taxon6mica de 

'ordem', que ainda hoje persiste, distinguindo-os das 

restantes ordens de mamfferos pela presen<;a de 

barbatanas peitorais e caudal. Descreveu doze espkies 8, 

que correspondem, de facto, a oito: narval, baleia da 

24 



~~ dimens6es 6 ca<;ados no litoral da Holanda, onde 

durante alguns anos. Registou as quantidades de 

, "'arne fomecidos por estes animais, a localiza<;ao 

rgaos genitais e as tecnicas de ca<;a utilizadas. 

iu-se ao funbar-cinzento, que pensava ser espelma 

msurnido na fecunda<;ao, e propriedades medicinais 

le atribuiam na epoca (paralisia, gota). Embora 

h ecendo a respira<;ao aerea dos cetaceos, a 

uidade, a presen<;a de mamas, Alberto, seguindo 

]a classifica<;ao ecoJogica, nao os distinguiu 

omicamente dos outros animais aqu<iticos que 

~ ve no mesmo Iivro. 

iSsifica<;6es ecologicas ti veram continuidade no 

;cimento . Menos apegados aestlUtura dos animais 

e aos seus nomes e adapta<;6es, os naturalistas do 

d mento persistiram na via ja esba<;ada por Alberto. 

1, Rondelet (seculo XVI) incluilia todos os animais 

icos - e com eles os cetaceos -, sob a designa<;ao 

'eixes' . No livro 26 da sua obra zoologica 

mentaF descreveu a histOJ1a natural de varias 

ies de cetaceos, pinfpedes, tartarugas e peixes 

)5 e de urn sirenio. 0 que todos estes animais tern 

mum para se incluirem no mesmo Iivro e0 facto 

::.m vertebrados marinhos de apreciaveis dimens6es. 

atribuiu aos cetaceos a hierarquia taxonomica de 

n ', que ainda hoje persiste, distinguindo-os das 

tes ordens de mamiferos pela presen<;a de 

anas peitorais e caudal. Descreveu doze esp&;ies 8, 

)ITespondem, de facto, a oito: narval, baleia da 
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Esqueleto de baleia-fina, 8alaenoplera physalus. Este exemplar, em exibiyao 
no Museu Zool6gico da Universidade de Coimbra, deu a costa em 1871 na 
P6voa de Varzim. Comprimento total do esqueleto: 20 m. Comprimento 
da cabeya 6ssea: 5 m. Nesta especie a mandibula e nitidamente mais forte 
que a maxila superior e excede 0 pre-maxilar. 0 membro anterior e curto 
relativamente ao tamanho do animal. Neste esqueleto, pon::m, apenas foram 

conservados a omoplata e 0 humero 

Gronelandia, baleia-fina, baleia-azul, cachalote, go! 

orca e toninha. 

Lacepede, 0 continuador da Histoire naturelle de B 

descreveu porrnenorizadamente a historia natural da 

da Gronelandia, cachalote e golfinho e mais breve 

a das restantes especies. No seu entusiamo lite 
Lacepede nao duvidou que, em certos mares e 

epocas, tenham sido observados indivfduos de baJ 

-cabe~a-abaulada, ou da GroneHmdia, Ba, 

mysticetus, com cerca de 100 m de comprimento. 

tambem nao pas em causa a longevidade de 1 ()()( 

que Buffon admitira para as baleias por compa 

com a longevidade da carpa (!). a naturalista fr 

descreve com porrnenor os processos de ca~a utili 

por diferentes etnias que vi vern em torno dos I 

setentrionais9 . Real~ou, no entanto, 0 papel pic 

dos Bascos na ca~a proxima (Golfo da Gascor 

longfnqua (mares arcticos) dos cetaceos. 

No estilo conciso e rigoroso que the e peculiar, Be 

notfcia das especies de cetaceos conhecidas nas 

Britanicas. Eram treze especies, todas descrita 

excep~ao de uma, figuradas. Acompanha as desc: 

de notas anatomicas, biometricas ou biologic~ 

locais e datas em que foram vistas ou encalhan 

litoral 10. 

A literatura zoologic a da segunda metade do secul 

e copiosa no que respeita aos Cetaceos. Animai 

estudo e de diffcil operacionalidade, quase sem 

tiveram de aproveitar campanhas baleeiras para 



) de baleia-fina, Balaenoplera physalus. Este exemplar, em exibi~ao 
u Z00logico da Universidade de Coimbra, deu 11 costa ern 1871 na 
e Varzirn. Comprimento total do esqueleto: 20 m. Comprimento 
a Ossea: 5 rn. Nesta esp6cie a mandfbula e nitidamente rnais forte 
aJtiJ.a superior e excede 0 pre-maxilar. 0 membro anterior e curto 
<etl!e ao tamanho do animal. Neste esqueleto, porem, apenas foram 

conservados a omoplata e 0 humero 

GroneHindia, baleia-fina, baleia-azul, cachalote, golfinho, 

orca e toninha. 

Lacepede, 0 continuador da Histoire naturelle de Buffon, 

descreveu ponnenorizadamente a hist6ria natural da baleia 

da GroneHindia, cachalote e golfinho e mais brevemente 

a das restantes especies. No seu entusiamo litenmo, 

Lacepede nao duvidou que, em certos mares e certas 

epocas, tenham sido observados individuos de baleia-de 

-cabe<;a-abaulada, ou da Gronela:ndia, Balaena 
mysticetus, com cerca de 100 m de comprimento. Como 

tambem nao pas em causa a longevidade de 1000 anos 

que Buffon admitira para as baleias por compara<;ao 

com a longevidade da carpa (!). 0 naturalista frances 

descreve com ponnenor os processos de ca<;a utilizados 

por diferentes etnias que vivem em tomo dos mares 

setentrionais9 . Real<;ou, no entanto, 0 papel pioneiro 

dos Bascos na ca<;a proxima (Golfo da Gasconha) e 

longinqua (mares arcticos) dos cetaceos. 

No estilo conciso e rigoroso que Ihe e peculiar, Bell deu 

noticia das especies de cetaceos conhecidas nas Ilhas 

BriHl.nicas. Eram treze especies, todas descritas e, a 
excep<;ao de uma, figuradas. Acompanha as descri<;6es 
de notas anatomicas, biometricas ou biologicas e de 

locais e datas em que foram vistas ou encalharam no 

litoral lO• 

A literatura zoologica da segunda metade do seculo XIX 

e copiosa no que respeita aos Cetaceos. Animais cujo 

estudo e de dificil operacionalidade, quase sempre se 

tiveram de aproveitar campanhas baleeiras para que 0 
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conhecimento da sua biologia progredisse. Os animais 

encalhados nas orlas costeiras tern propiciado estudos 

morfologicos, anatornicos e osteologicos importantes. Ja 

no seculo XIX, no entanto, rareavam nas regi6es 

oceanicas proximas da Europa, sendo necessario ir cada 

vez mais longe para os observar e ca~ar, como atestam 

varias obras de Historia natural de finais do seculo 11. 

Mais proximos de nos no tempo e no espa~o, Graells, 

Cabrera e Nobre estabeleceram 0 inventario das especies 

que podem encontrar-se nos mares ibericos 12, que notas 

posteriores, prolongadas ate aos nossos dias, aumentaram 

ate as duas dezenas. 

Os portugueses e a actividade baleeira 

A ca~a a baleia em Portugal e uma actividade tao antiga 

quanta a na~ao. Forais do seculo XIII e outros 

documentos 0 demonstram. N a toponirnia portuguesa, 0 

desenvolvimento dessa actividade e fortemente sugerido: 

Osso da Baleia (a suI da Figueira da Foz), Baleal e 

Atouguia da Baleia (proximos de Peniche), Baleia 

(proximo da Ericeira), Baleeira (proximo de Sagres) e 

talvez outras. Are aos Descobrimentos, que deslocaram 

a balea~ao para outros mares, a ca~a dos cetaceos - e 

talvez 0 aproveitamento possivel dos que encalhavam 

nas praias -, foi importante no litoral portugues. Peniche, 

Lagos, Faro e Tavira estiveram entre os pontos mais 

importantes da balea~ao conforme atestam 

arrendamentos, cartas e privilegios concedidos desde 

D.Afonso IV ate D.Joao 113. 
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Garcia de Orta, 0 nos so grande naturalista do R 
cimento, ocupou-se num dos seus Coloquios, 0 leI 

do ambar-cinzento. A questao do seu interlo 

Ruano, sobre 0 que e e como se origina 0 fu 

-cinzento, respondeu Orta: "Alguns disseram 

esperma da baleia, e outros afirmaram ser esteT 

animal do mar ou espuma dele ... " No decur 

dialogo, Orta vai adiantando curiosidades 0 

produto: que ja se tinha visto urn peda~o grande 

urn homem; "vern cheio de bicos de passaros as 1 

e outras vezes vern com cascas de marisco rnistm 

ja se encontrara em Timor, no Brasil e, em 1-31 

Setubal; os Indianos e Arabes 0 usavam I 

medicamento; que, seguindo 0 aviso de Avicel 

Chineses dizem "que aproveita muito para a conveI 

das mulheres, e que aproveita ao cora~ao, ao ce 
e ao estOmago"; etc. 

Mas, perguntava Ruano, "por que nao sera es~ 

de baleia ou esterco dela ?" Respondia Orta: " ... p 

a baleia e 0 azeite del a que eu vi cheira mui ruinn 

e nao como 0 ambar; e mais em muitos cab, 

baleias e nao ha ambar, assim como na costa de Es] 
e de Galiza; e pela mesma razao se prova nao ser es 

do mar, porque onde houvesse mar em b 
com ventos, haveria espuma ... " Estava certo C 
de Orta em varios pontos, menos seguro noutr 

ambar-cinzento e uma concre~ao do intestino teI: 

do cachalote, que contem geralmente numerosas ill 

- 'bicos' -, dos cefalopodes de que 0 cetao 

alimenta. Menos dense que a agua flutua quando eXi 



:imento da sua biologia progredisse. Os animais 

tados nas orlas costeiras tern propiciado estudos 

t6gicos, anatomicos e osteologicos importantes. Ja 
~uJo XIX, no entanto, rareavam nas regi6es 

cas prox.imas da Europa, sendo necessario ir cada 

us longe para os observar e cac;:ar, como atestarn 

obras de Historia natural de finais do seculo 11. 

rrox.imos de nos no tempo e no espac;:o, Graells, 

a. e Nobre estabeleceram 0 inventario das especies 

dem encontrar-se nos mares ibericos 12, que notas 

ores, prolongadas ate aos nossos dias, aumentaram 

duas dezenas. 

n ugueses e a actividade baleeira 

I abaleia em Portugal e uma actividade tao antiga 

) a nac;:ao. Forais do seculo XIII e outros 

.entos 0 demonstram. N a toponimia portuguesa, 0 

'olvimento dessa actividade e fortemente sugerido: 

ia Baleia (a suI da Figueira da Foz), Baleal e 

ui a da Baleia (proximos de Peniche), Baleia 

J]O da Ericeira), Baleeira (proximo de Sagres) e 

outras. Ate aos Descobrimentos, que deslocaram 

1<;110 para outros mares, a cac;:a dos cetaceos - e 

o aproveitamento posslvel dos que encalhavam 

~ as -, foi importante no litoral portugues. Peniche, 

Faro e Tavira estiveram entre os pontos mais 

~a ntes da baleac;:ao conforme atestam 

amentos, cartas e privilegios concedidos desde 

ll SO IV ate DJoao 113. 

Garcia de Orta, 0 nosso grande naturalista do Renas

cimento, ocupou-se num dos seus Coloquios, 0 terceiro, 

do ambar-cinzento. A questao do seu interlocutor, 

Ruano, sobre 0 que e e como se origina 0 ambar

-cinzento, respondeu Orta: "Alguns disseram ser 0 

esperma da baleia, e outros afirmaram ser esterco de 

animal do mar ou espuma dele ... " No decurso do 

dialogo, Orta vai adiantando curiosidades sobre 0 

produto: que ja se tinha visto urn pedac;:o grande como 

urn homem; "vern cheio de bicos de passaros as vezes, 

e outras vezes vern com cascas de marisco misturado"; 

ja se encontrara em Timor, no Brasil e, em 1530, em 

Setubal; os Indianos e Arabes 0 usavam como 

medicamento; que, seguindo 0 aviso de Avicena, os 

Chineses dizem "que aproveita muito para a conversac;:ao 

das mulheres, e que aproveita ao corac;:ao, ao cerebro 

e ao estomago"; etc. 

Mas, perguntava Ruano, "por que nao sera esperma 

de baleia ou esterco dela ?" Respondia Orta: " ... porque 

a baleia e 0 azeite dela que eu vi cheira mui ruinmente, 

e nao como 0 ambar; e mais em muitos cabos ha 

baleias e nao ha ambar, assim como na costa de Espanha 

e de Galiza; e pela mesma razao se prova nao ser espuma 

do mar, porque onde houvesse mar em baixos 

com ventos, haveria espuma ... " Estava certo Garcia 

de Orta em varios pontos, menos seguro noutros. 0 
ambar-cinzento e uma concrec;:ao do intestino tenninal 

do cachalote, que contem geralmente numerosas maxilas 

- 'bicos' -, dos cefalopodes de que 0 cetaceo se 

alimenta. Menos dense que a agua fIutua quando expelido 
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pelo animal, sendo arrojado as praias. Urn unico cachalote 

pode fomecer ate 65 kg de ambar-cinzento 14.0 produto 

e muito apreciado e valioso por se tratar de urn excelente 

fixador de perfumes apenas desde M algumas decadas 

substitufdo por urn compos to sintetico. 

Frei Joao dos Santos tambem dedicou ao ambar urn 

capitulo do seu livro15 'Ethiopia Oriental'. H.o proprio 

tftulo do capftulo e sugestivo: "Do nascimento do ambar, 

e da muita quantidade que ha dele nesta costa da Etiopia". 

Em toda a costa oriental de Africa, do Cabo da Boa 

Esperan9a ao Mar Vermelho, 0 mar arrojava as praias 

grande quantidade de ambar. Frei Joao distinguia tres 

tipos: urn, muito claro, 0 "ambar gris"; outro, pardo, 

"mexoeira"; outro ainda, negro, "ambar preto", muitas 

vezes mole e com mau cheiro por ser, segundo os mouros 

que ele ouviu, vornitado pelas baleias, que, certamente, 

o corniam, pois ja se encontrara no "bucho" de algumas 

mortas nessa costa. 

o ambar cinzento (ambar gris) era muito estimado pel os 

mouros, que 0 compravam para comer, pois diziam "que 

esfor9a muito a natureza, e e proveitoso aos velhos para 

os esfor9ar e aviventar". Frei Joao relata vanos achados 

de ambar na costa oriental africana, por vezes en ormes 

peda90s mais altos que urn homem e de peso muito 

apreciavel. 0 ambar, na sua interpreta9ao, nasceria no 

fundo do mar e af ficava aderente. As tormentas e as 

ondas arranca-Io-iam em peda90s que davam a costa e 

que as baleias comeriam, regurgitando-o depois 16. 
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nimal, sendo arrojado as praias. Urn limco cachalote 

fomecer ate 65 kg de funbar-cinzento 14.0 produto 

to apreciado e valioso por se tratar de urn excelente 

}f de perfumes apenas desde ha algumas decadas 

mfdo par urn composto sintetico. 

oao dos Santos tambem dedicou ao ambar urn 

Llo do seu livro l 
5 'Ethiopia Oriental' . 18. 0 proprio 

do capItulo e sugestivo: "Do nascimento do funbar, 

uita quantidade que ha dele nesta costa da Etiopia". 

da a costa oriental de Africa, do Cabo da Boa 

an~a ao Mar Vermelho, 0 mar arrojava as praias 

e quantidade de ambar. Frei 10ao distinguia tres 

urn, muito claro, 0 "ambar gris"; outro, pardo, 

::>eira"; outro ainda, negro, "funbar preto", muitas 

mole e com mau cheiro por ser, segundo os mouros 

e ouviu, vornitado pelas baleias, que, certamente, 

~am, pois ja se encontrara no "bucho" de algumas 

5 nessa costa. 

)ar cinzento (funbar gris) era muito estimado pelos 

)5, que 0 compravam para comer, pois diziam "que 

a muito a natureza, e e proveitoso aos velhos para 

o~ar e aviventar". Frei 10ao relata vanos achados 

Ibar na costa oriental africana, por vezes enormes 

'os mais altos que urn homem e de peso muito 

laVe!. 0 ambar, na sua interpreta~ao, nasceria no 

do mar e af ficava aderente. As tormentas e as 

arranca-Io-iam em peda~os que davam a costa e 

; baleias comeriam, regurgitando-o depois 16. 



Esqu eleto de orca, Orcillus orca, com 6,3 m de comprimento. Exemplar 
em exibi~o no Museu Zool6gico da Universidade de Coimbra. A orca e urn 
grande predador de outros cetaceos e de focas. A denti«ao e poderosa. No 
exemplar representado apenas permaneceram 4 dentes dos 10-12 em cada 
semi-maxi la, que caracterizam a especie. Membro anterior incompleto; 
apenas foram conservadas a omopJata , 0 humero e 0 radio e 0 cubito. 
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de orca, OrcillUS orca, com 6,3 m de comprimento. Exemplar 
~o no Museu Zool6gico da Universidade de Coimbra. A orca e urn 
redador de outros cetaceos e de focas. A denri9ao e poderasa . No 
r re presentado apenas permaneceram 4 dentes dos 10-12 em cada 
ula, que caracte ri zam a especie. Membra an terior incompleto; 
'oram conservadas a omoplata, 0 humera e 0 radio e 0 cu bito. 
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Cabeya 6ssea do mesmo exemplar. Comprimento da cabeya: 1 m. Rostro 
obtuso e dentes fortes e c6nicos. No maxilar superior sao visfveis os alveolos. 

As 'baleias' do Indico, porem, forneciam mais <kl 

o ambar. Ravia muitas no litoral de M09ambi 

quando davam a costa, eram esquartejadas E 

indigenas. Com a carne, gordissima, faziam 'az£ 

pondo-a a derreter em tijelas. Os torresmos que resta 

no fim da extrac~ao do 'azeite' comiam-nos. 0 'a1 

aproveitavam-no para condimentar 0 rnilho, embor. 

cheirasse bern; usavam-no sobretudo na ilurnin~ 

vertebras dos cetaceos faziam bancos. Frei Joao esc 

por ouvir dizer, que as baleias investiam contra peqti 

barcos, ao que parece por os tomarem por gra 

pelxes. 

No Brasil desenvolveu-se uma actividade bal 

importante a partir dos primeiros anos-do seculo:; 

De Maio a Julho, os cetaceos afluiam em grande nu 

as enseadas do litoral brasileiro, sobretudo aBa 

Todos os Santos. Aqui se instalaram os grupo 

biscainhos especializados na sua ca9a. 0 oleo, desig 

por "azeite de peixe" e resultante da fusao da gm 

dos animais, era utilizado na ilurnina9ao, calafetage 

barcos e confec930 de argamassas para constru9~ 

came era consurnida fresca ou salgada, sendo semell 

a de boi, embora inferior em sabor e qualidadf 

barbatanas, utilizadas na arma9ao de vestufuio masc 

e feminino, eram exportadas para Portugal. A Cat 

baleia na Bafa ampliou:-se durante toda a prill 
metade do seculo XVIII, chegando a capturar-sc 

animais por ano. Dec1inou depois, embora continI 

pelo seculo XIX 17. 



t>= do mesmo exemplar. Comprimento da cabeya: 1 m. Rostro 
denteS fortes e c6nicos. No maxilar superior sao visfveis os alveolos. 

As 'baleias' do Indico, porem, fomeciam mais do que 

o funbar. Ravia muitas no litoral de Mo~ambique e, 

quando davam a costa, eram esquartejadas pelos 

indfgenas. Com a came, gordfssima, faziam 'azeite', 

pondo-a a derreter em tijelas. Os torresmos que restavam 

no fim da extrac~ao do 'azeite' comiam-nos. 0 'azeite' 

aproveitavam-no para condimentar 0 milho, embora nao 

cheirasse bern; usavam-no sobretudo na ilumina~ao. Das 

vertebras dos cetaceos faziam bancos. Frei Joao escreve, 

par ouvir dizer, que as baleias investiam contra pequenos 

barcos, ao que parece por os tomarem por gran des 

peixes. 

No Brasil desenvolveu-se uma actividade baleeira 

importante a partir dos primeiros anos ·do seculo XVII. 

De Maio a Julho, os cetaceos afluiam em grande nfunero 

as enseadas do litoral brasileiro, sobretudo a Bafa de 

Todos os Santos. Aqui se instalaram os grupos de 

biscafnhos especializados na sua ca~a. 0 61eo, design ado 

por "azeite de peixe" e resultante da fusao da gordura 

dos animais, era utilizado na ilumina~ao, calafetagem de 

barcos e confec~ao de argamassas para constru~ao. A 

carne era consumida fresca ou salgada, sendo semelhante 

a de boi, embora inferior em sabor e qualidade. As 

barbatanas, utilizadas na arma~ao de vestuano masculino 

e feminino, eram exportadas para Portugal. A ca~a da 

baleia na Bafa ampliou-se durante toda a primeira 

metade do seculo XVIII, chegando a capturar-se 200 

animais por ano. Declinou depois, embora continuasse 

pelo seculo XIX 17. 
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Em Angola, M~ambique, SaoTome e Principe e Cabo 
Verde a ca~a a baleia prolongou-se ate ao seculo XX. 
Mesmo em Portugal se praticou de 1925 a 1927 ao largo 
de Setubal, recome~ando-se em 1944. Tencionava-se, 
nesta altura, alarga-Ia ao promont6rio de Sagresl 

8. Porem, 
foi na Madeira e A~ores, sobretudo neste ultimo 
arquipelago, que perdurou com notavel intensidade. De 
resto, a pr6pria legisla~ao sobre a actividade baleeira e, 
desde 0 seculo XIX, bastante expl{cita sobre 0 seu 
particular interesse nos mares dos A~ores 19. 

A balear;iio nas Ilhas Adjacentes 

A situa~ao do arquipelago a~oriano privilegia-o no que 
respeita as rotas dos grandes cetaceos. a naturalista 
Afonso Chaves observou, recolheu p~as osteol6gicas e 
obteve informa~oes que the permitiram estabelecer uma 
lista dos cetaceos dos mares dos A~ores20. Reconhece
-se uma duzia de especies nessa lista -, as seguintes: 

Eubalaena glacialis Baleia-franca-negra 
Balaenoptera musculus Baleia-azul 
Balaenoptera acutorostrata Rorqual 
Megaptera novaeangliae Jubarte 
Phocoena phocoena Toninha 
Grampus griseus Grampo 
Tursiops truncatus Roaz 
Delphinus delphis Golfinho 
Orcinus orca Orca 
Globicephala melas Boca-de-panela 

_.Physeter macrocephalus Cachalote 
Kogia breviceps Cachalote-anao 
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as a~orianos aprenderam as tecnicas de ca<ta cc 

baleeiros americanos, mas a unica que praric 

insistentemente foi a do cachalote, pois nunca poSS1 

embarca~oes que lhes permitissem acaptura dos gr. 

rnisticetes que frequentam as suas aguas. 

Durante e a seguir a Segunda Guerra Mundial, 

epoca em que Portugal estava interessado na obIt 

e exporta~ao de gorduras2
1 e, por isso, em desenv 

a industria baleeeira nas Ilhas Adjacentes, Mou 

Figueiredo estudou essa possibilidade, elaborand 

interessante relat6rio sobre 0 cachalote 22, a que as 

seguintes essencialmente se reportam, ressalvanl 

uma ou outra actualiza~ao necessaria e possIve!. 

a cachalote euma especie das baixas e medias laW 

as mares frios das latitudes elevadas parece s 

sobretudo frequentados por machos adultos e mais V 

A reprodu~ao e cria~ao faz-se nas aguas qU( 
Deslocam-se em 'cardumes' - schools -, que rarar 

excedem as duas dezenas de indivIduos, a I 

velocidade (4,5 milhas/hora). Alimentam-s 

cefa16podes, cujas maxilas - 'bicos' -, e 0 

forrna~oes queratinizadas, se encontram no a 
intestinal. as conteudos do tubo digestivo sao, pol 

utilizados na inventaria~ao e estimativa de densidac 

cefal6podes, cuja captura, pelas dimensoes g 

tescas e profundidade a que vivem, nao e faci 

tecnicas directas. Ao que parece, travam arduas 

com as suas presas, muitas vezes lulas-gigantes 

apresentam cicatrizes circulares na cab~a que ill! 



'\ngola, M~ambique, SaoTome e Principe e Cabo 
e a cac;a a baleia prolongou-se ate ao seculo XX. 
no em Portugal se praticou de 1925 a 1927 ao largo 
~tubal, recomec;ando-se em 1944. Tencionava-se, 
altura, alarga-Ia ao promont6rio de SagreslS. Porem, 

la Madeira e Ac;ores, sobretudo neste ultimo 
lpelago, que perdurou com nota vel intensidade. De 
, a pr6pria legislac;ao sobre a actividade baleeira e, 
~ 0 seculo XIX, bastante explfcita sobre 0 seu 
::ular interesse nos mares dos Ac;ores 19. 

alear;ao nas Ilhas Adjacentes 

uac;ao do arquipelago ac;oriano privilegia-o no que 
~ita as rotas dos grandes cetaceos. a naturalista 
ISO Chaves observou, recolheu pe<;as osteol6gicas e 
le informac;5es que the perrnitiram estabelecer uma 
dos cetaceos dos mares dos Ac;ores 20. Reconhece
rna duzia de especies nessa lista -, as seguintes: 

zlaena glacialis Baleia-franca-negra 
enoptera musculus Baleia-azul 
enoptera acutorostrata Rorqual 
2ptera novaeangliae Jubarte 
·oena phocoena Toninha 
npus griseus Grampo 
fops truncatus Roaz 
hinus delphis Golfinho 
7US orca Orca 
licephala melas Boca-de-panela 
eter macrocephalus Cachalote 
a breviceps Cachalote-anao 

as ac;orianos aprenderam as tecnicas de cac;a com os 

baleeiros americanos, mas a unica que praticaram 

insistentemente foi a do cachalote, pois nunca possuiram 

embarcac;oes que lhes perrnitissem acaptura dos gran des 

rnisticetes que frequentam as suas aguas. 

Durante e a seguir a Segunda Guerra Mundial, numa 

epoca em que Portugal estava interessado na obtenc;ao 

e exportac;ao de gorduras21 e, por isso, em desenvolver 

a industria baleeeira nas Ilhas Adjacentes, Mousinho 

Figueiredo estudou essa possibilidade, elaborando urn 

interessante relat6rio sobre 0 cachalote 22, a que as notas 

seguintes essencialmente se reportam, ressalvando-se 

uma ou outra actualizac;ao necessaria e posSivel. 

a cachalote e uma esp6cie das baixas e medias latitudes. 

as mares frios das latitudes elevadas parece serem 

sobretudo frequentados JX)[ machos adultos e mais velhos. 

A reproduc;ao e criac;ao faz-se nas aguas quentes. 

Deslocam-se em 'cardumes' - schools -, que raramente 

excedem as duas dezenas de indivfduos, a baixa 

velocidade (4,5 milhas/hora). Alimentam-se de 

cefal6podes, cujas maxilas - 'bicos' -, e outras 

formac;oes queratinizadas, se encontram no ambar 

intestinal. as conteudos do tubo digestivo sao, por isso, 

utilizados na inventariac;ao e estimativa de densidades de 

cefal6podes, cuja captura, pelas dimensoes gigan

tescas e profundidade a que vi vern, nao e facil por 

tecnicas directas. Ao que parece, travam arduas lutas 

com as suas presas, muitas vezes lulas-gigantes, pois 

apresentam cicatrizes circulares na cabe<;a que sugerem 
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uma sucs;ao pelas poderosas ventosas dos tentaculos 

daquelas. 

A dentis;ao do cachalote, forte e vol umosa - ha dentes 

com 1 kg de peso -, nao e mastigadora, mas sim 

preensora e esmagadora. Estara particulannente adaptada 

adilaceras;ao dos tentaculos dos grandes cefalopodes 

de que 0 cachalote se ali menta. A erups;ao dos dentes 

e demorada, ec1odindo estes quando 0 animal ja mede 

8-10 m; cada hemi-maxila exibe 20-30 dentes. Nao ha 

dentis;ao de leite. 0 jovem, porem, parece ser, na maioria 

das areas, amamentado ate aos 2 anos. 

o animal tern coloras;ao cinzenta-ardosia e atinge 18-20 

m de comprimento (machos). As femeas de cachalote 

sao mais pequenas que os machos, nao uItrapassando 

os 11-12 m. Nos grandes misticetes, pelo contrano, a 

femea e maior que 0 macho. A cabes;a do cachalote, 

com perfil rectangular de angulos arredondados, 

corresponde a 113 do comprimento do animal. 

Apos cada inspiras;ao, que e ruidosa, 0 animal pode 

suportar imersoes prolongadas ate mais de uma hora 

nos machos adultos, 40 minutos nas femeas e 15 minutos 

nas crias em amamentas;ao. Quando emerge e expira, 

projecta, durante 10-30 segundos, urn jacto de vapor 

de agua a 2-3 m de altura: e 0 'bufo', 'espirro', ou 

'espato', que denuncia a presens;a do cachalote. 

Sob a pele ha uma espessa hipoderme adiposa 

o'toucinho' -, que chega a atingir, no dorso, mais de 30 

cm de espessura. Tern uma funs;ao termoisoladora e, 
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sucqao pelas poderosas ventosas dos tentaculos 

~as . 

Iltiqao do cachalote, forte e volumosa - ha dentes 

1 kg de peso -, nao e mastigadora, mas sim 

rora e esmagadora. Estara particularrnente adaptada 

lcera<;ao dos tentaculos dos grandes cefalopodes 

Ie 0 cachalote se ali menta. A erup<;ao dos dentes 

Llorada, ec1odindo estes quando 0 animal ja mede 

m; cada hemi-maxila exibe 20-30 dentes. Nao ha 

;ao de leite. 0 jovem, porem, parece ser, na maioria 

reas, amamentado ate aos 2 anos. 

mal tern colora<;ao cinzenta-ardosia e atinge 18-20 

comprimento (machos) . As feme as de cachalote 

aais pequenas que os machos, nao ultrapassando 

-12 m. Nos grandes misticetes, pelo contrario, a 

a e maior que 0 macho. A cabe<;a do cachalote, 

perfil rectangular de angulos arredondados, 

sponde a 113 do comprimento do animal. 

cada inspira~ao, que e ruidosa, 0 animal pode 

itar imersoes prolongadas ate mais de uma hora 

lachos adultos, 40 minutos nas femeas e 15 minutos 

ias em amamenta~ao. Quando emerge e expira, 

~ta, durante 10-30 segundos, urn jacto de vapor 

Ilia a 2-3 m de altura: e 0 'bufo', 'espirro', ou 

[0' , que denuncia a presen~a do cachalote. 

a pele ha uma espessa hipoderme adiposa 

:inho ' -, que chega a atingir, no dorso, mais de 30 

~ espessura. Tern uma fun~ao termoisoladora e, 



Defesas de narval , MonodOIl monoceros. Comprimento: 1,68 mel ,35 m. 
Nesta especie, que mede 4-6 m de cornprimento (sem a defesa), a denti~ao 
esta reduzida a urn unico dente, ocasionalmente duplo, encaixado no pre
-maxilar - a defesa . Esta apresenta uma tor~ao helicoidal da esquerda para 
a direita e 0 seu cresci men to e continuo, compensando assim 0 desgaste da 
parte distal. Trata-se de urn caracter sexual secundario, pois na femea a 
defesa e rudimentar. Os exemplares representados pertencem ao Museu 

Zool6gico da Universidade de Coimbra. 

por ser menos densa que a agua, confere ao c 

flutuabilidade positiva. A temperatura intema do ca: 

e de 39° C. A maturidade sexual e atingida nas f, 

aos 7-11 anos (medem, entao, 8,3-9,2 m decompriI 

e nos machos cerca dos 18-21 anos (11-12 IT 

macho existem duas fendas medio-ventrais: na aJ 

aloja-se 0 penis - cone alongado com 1-1 ,5 

comprimento e 20-35 cm de diametro na base; a 

posterior e anal. Na feme a ha uma unica fenda ' 

-anal. As mamas sao inguinais. 

Os emparelhamentos realizam-se de Junho a Fevi 

com maior frequencia entre Agosto e Dezembn 

maximo em Outubro. A gestac;ao dura 14-16 ill 

a maior frequencia dos nascimentos situa-se 

Dezembro e Abril, com urn maximo em Feverei 

momento do parto a cria mede cerca de 4 m. A 

pode engravidar antes de terminar 0 aleitamento d 

o emparelhamento verifica-se em anos altemadc 

isso, dado 0 perfodo de gestac;ao, a femea pode I 

ou ter apenas urn repouso sexual reduzido. 

o leite dos cetaceOS e muito rico em gorduras, pn 

e sais minerais. 0 dos balenopterfdeos, por exe 

apresenta urn teor em gorduras cerca de 13 vezes 

que 0 leite de vaca, 2-4 vezes mais de prote 

1,5-2 vezes mais de sais minerais. 0 teor en: 

representa apenas 50-60% do do leite de vaca. 

Mousinho Figueiredo, lucidamente, propUi 

aproveitamento integral dos cachalotes cactad 

comec;ar pelo 6leo, que se extrai dos tecidos adi 



: n.arval, MOl/odol/ monoceros. Comprimento: 1,68 rn e 1,35 rn. 
cie, que rnede 4-6 rn de comprimento (sem a defesa) , a dent:iyao 
ida a urn unico dente, ocasionalrnente dupIo, encaixado no pre
- a defesa. Esta apresenta uma toryao helicoidal da esquerda para 
° seu crescimento e continuo, compensando assim 0 desgaste da 

1. Trata-se de urn cankter sexual secundario, pois na femea a 
udimentar. 	Os exemplares representados pertencern ao Museu 

Zool6gico da Universidade de Coirnbra. 

por ser menos densa que a agua, confere ao animal 

flutuabilidade positiva. A temperatura intema do cachalote 
e de 39° C. A maturidade sexual e atingida nas femeas 

aos 7-11 anos (medem, entao, 8,3-9,2 m de comprimento) 

e nos machos cerca dos 18-21 anos (11-12 m). No 

macho existem duas fendas medio-ventrais: na anterior 

aloja-se 0 penis - cone alongado com 1-1,5 m de 
comprimento e 20-35 em de diametro na base; a fenda 
posterior e anal. Na femea ha uma unica fenda vulvo

-anal. As mamas sao inguinais. 

Os emparelhamentos realizam-se de Junho a Fevereiro, 

com maior frequencia entre Agosto e Dezembro e urn 

maximo em Outubro. A gesta~ao dura 14-16 meses e 
a maior frequencia dos nascimentos situa-se entre 
Dezembro e Abril, com urn maximo em Fevereiro. No 

momenta do parto a cria mede cerca de 4 m. A femea 

pode engravidar antes de terminar 0 aleitamento da cria. 
o emparelhamento verifica-se em an os altemados. Por 

isso, dado 0 periodo de gesta~ao, a femea pode nao ter 
ou ter apenas urn repouso sexual reduzido. 

o leite dos cetaceos e muito rico em gorduras, protein as 

e sais minerais. 0 dos balenopterideos, por exemplo, 
apresenta urn teor em gorduras cerca de 13 vezes maior 
que 0 leite de vaca, 2-4 vezes mais de protefnas e 
1,5-2 vezes mais de sais rninerais. 0 teor em agua 

representa apenas 50-60% do do leite de vaca. 

Mousinho Figueiredo, lucidamente, propunha 0 

aproveitamento integral dos cachalotes ca~ados. A 
come~ar pelo 6leo, que se extrai dos tecidos adiposos 
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e ossos. Cerca de 2/3 do oleo do corpo provem do 

'toucinho'; 0 terc;o restante das massas adipoides da 

cabec;a. Os ossos, extraordinariamente porosos, estao 

tamMm impregnados de oleo; este, porem, de extracc;ao 

mais diffcil. 0 oleo de cachalote, diferente do dos 

misticetes, e uma mistura complex a de ceras liquidas, 

contendo em dissoluc;ao outras ceras, solidas, e uma 

pequena quanti dade de gorduras neutras e acidos gordos 

livres. Tern baixa densidade e viscosidade e fraqufssima 

aptitude para a oxidac;ao e rancidez. Em bruto, foi utilizado 

na iluminac;ao. Apos tratamento, urn grande poder de 

revestirnento, de penetrac;ao em materiais porosos e de 

formac;ao de pelfculas lfquidas persistentes, faziam dele 

excepcionallubrificante. 

A progressiva utilizac;ao do petroleo acabou por cingir a 

aplicac;ao do oleo de cachalote as industrias de 

perfumaria (carga oleosa) e cosmetica e de tintas (pela 

sua elasticidade e penetrac;ao). Mesmo nestas industrias 

foi, modemamente, substitufdo por produtos sinteticos 

mais vantajosos. 

o oleo proveniente das massas adipoides da cabec;a e 

menos Guido e trans parente que 0 do 'toucinho' por se 

tratar de uma soluc;ao sobressaturada de ceras solidas 

(espermacete). Estas assurnem a forma de partfculas 
brilhantes que constituem, em bruta, uma massa de 

aspecto e contacto gordurosos, castanha e de cheiro 

muito desagradavel. Apos refinac;ao, 0 espelmacete 

apresenta-se sob a fOlma de massa solida, branca ou 

amarelada, lustrosa, foliacea ou cristalina, brilho nacarado 
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e sem cheiro nem sabor. Era utilizado no fab 

velas e na industria de cosrneticos. 

o arnbar-cinzento ainda representava, na altura I 

Mousinho Figueiredo redigiu a sua memoria, 0 I 
de maior valor comercial do cachalote. Form(' 

juxtaposic;ao periferica de camadas sucessivas se 

nucleo central, as suas concrec;6es podem atingir c 

de quilos. 0 nucleo e formado por restos nao di; 

dos cefalopodes de que 0 cachalote se alimenta: n 
ventosas e sibas. Em fresco, 0 ambar tern cor e 
mau cheir023. Ate bern dentro do nosso seculo, u 

-se como agente de fixac;ao e potenciac;ao de pel 

Os dentes, sobretudo de machos adultos, e 

mandibular eram (e ainda sao) esculturados e gr 
em objectos de luxo (scrimshaws). Os ossos for 

fertilizantes e farinhas ricas em protefnas para a1im 
do gada; os tend5es, gelatinas e cordas para rn 

obturac;ao cirurgica; a pele, solas e curtidos 
diferenciado; a came e 0 sangue, farinha para g 
guano, etc. Enfim, to do 0 animal seria aproveit 
para isso, houvesse tecnologia adequada. Atendt 

elevado conteudo protei co (cerca de 75%) e I 
(cerca de 6%) da massa muscular do cachal. 

quanti dade enorme dos produtos fomecidos p( 
adulto - sangue, por exemplo, 4-5 toneladas 
fazer-seideia do que poderia ter significado a ilJ 
baleeira nas Ilhas Adjacentes. 

Segundo uma estatfstica apresentada por Me 

Figueiredo, de 1939 a 1944, capturaram-se U2 



os. Cerca de 2/3 do 6leo do corpo provem do 

inho'; 0 ten;o restante das massas adip6ides da 

a Os ossos, extraordinariamente porosos, esHio 

:00 impregnados de 61eo; este, porem, de extracr;ao 

diffcil. 0 6leo de cachalote, diferente do dos 

:.etes, e uma mistura complexa de ceras lfquidas, 

ndo em dissolu<;ao outras ceras, s6lidas, e uma 

na quantidade de gorduras neutras e acidos gordos 

Tern baixa densidade e viscosidade e fraquissima 

ie para a oxidar;ao e rancidez. Em bruto, foi utilizado 

minar;ao. Ap6s tratamento, urn grande poder de 

imento, de penetra<;ao em materiais porosos e de 

'tao de pelfculas Ifquidas persistentes, faziam dele 
ionallubrificante. 

lfessiva utiliza<;ao do petr6leo acabou por cingir a 

yao do 6leo de cachalote as industrias de 

naria (carga oleosa) e cosmetica e de tintas (pel a 

LSticidade e penetra<;ao). Mesmo nestas industrias 

)demamente, substitufdo por produtos sinteticos 
antajosos. 

) proveniente das massas adipoides da cabe<;a e 

fluido e transparente que 0 do 'toucinho' por se 

je uma solu<;ao sobressaturada de ceras s6lidas 

macete). Estas assumem a forma de partfculas 

Ites que constituem, em bruto, uma massa de 

o e contacto gordurosos, castanha e de cheiro 

desagradavel. Ap6s refina<;ao, 0 espelmacete 

nta-se sob a fOlma de massa s6lida, branca ou 

ada, lustrosa, foliacea ou cristalina, brilho nacarado 

e sem cheiro nem sabor. Era utilizado no fabrico de 

vel as e na industria de cosmeticos. 

o funbar-cinzento ainda representava, na altura em que 

Mousinho Figueiredo redigiu a sua mem6ria, 0 produto 

de maior valor comercial do cachalote. Formado por 

juxtaposi<;ao periferica de camadas sucessivas sobre urn 

nucleo central, as suas concrey6es podem atingir centenas 

de qui los. 0 nucleo e formado por restos nao digeridos 

dos cefal6podes de que 0 cachalote se alimenta: maxilas, 

ventosas e sibas. Em fresco, 0 ambar tern cor escura e 

mau cheiro 23
• Ate bern dentro do nosso seculo, utilizou

-se como agente de fixa<;ao e potencia<;ao de perfumes. 

Os dentes, sobretudo de machos adultos, e 0 osso 

mandibular eram (e ainda sao) esculturados e gravados 

em objectos de luxo (scrimshaws). Os ossos fomeciam 

fertilizantes e farinhas ricas em protefnas para alimenta<;ao 

do gado; os tend5es, gelatinas e cordas para musica e 

obtura<;ao cirurgica; a pele, solas e curtidos de usa 

diferenciado; a came e 0 sangue, farinha para gado ou 

guano, etc. Enfim, todo 0 animal seria aproveitado se, 

para isso, houvesse tecnologia adequada. Atendendo ao 

elevado conteudo protei co (cerca de 75%) e lipfdico 

(cerca de 6%) da massa muscular do cachalote e a 

quantidade enonne dos produtos fomecidos por cada 

adult? - sangue, por exemplo, 4-5 toneladas -, pode 

fazer-se ideia do que poderia ter significado a industria 

baleeira nas Ilhas Adjacentes. 

Segundo uma estatfstica apresentada por Mousinho 

Figueiredo, de 1939 a 1944, capturaram-se nas Ilhas 
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Adjacentes (nao se inc1ue a Madeira em 1939 e 1940) 

3404 cachalotes que forneceram, em media, 3 toneladas 

de 6leo por animal. 

A carne do cachalote nao e considerada comestivel, 

utilizando-se, como ja se viu, para farinha e guano ou, 

depois de salgada e seca, para alimento de porcos e 

galinhas. No Japao, porem, a came de rorqual e muito 

apreciada. As oito toneladas de musculo que, entre outras 

coisas, fomece urn rorqual, pennite-nos compreender a 

resistencia que aquele pafs oferece aos programas de 

preserva<;ao dos gran des cetaceos24 
. 

Pinfpedes 

o termo 'pinfpedes' (do latim, pinna, barbatana, e pes, 

pata) foi criado por llliger, em 1811, para designar a 

133 .ordem e a 37.3 famDia da sua c1assifica<;ao dos 

Marnfferos 25 • Referia-se aos mamfferos com membros 

cujos segmentos basais estao inclufdos no corpo e com 

os posteriores distintos, em forma de barbatana e voltados 

para tras - as focas, em senti do geral. Com este significado 

inteiramente perceptivo manteve-se nas classifica<;6es de 

marnfferos quase dois seculos, ainda que variando urn 

pouco a hierarquia taxon6mica que se the atribufa: para 

uns autores seria uma Ordem 26 
, para outros uma 

Subordem da Ordem dos Carnfvoros 27, para outros ainda 

representaria uma das linhas evolutivas principais no seio 

dos carnfvoros 28 
• Nestas duas ultimas situa<;5es 0 grupo 

dos 'pinfpedes' opunha-se a outro de denomina<;ao 
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igualmente perceptiva, 0 dos 'fissipedes' (do latim. 

fendido): carnivoros com barbatanas ou com 

fendidas, eis uma alternativa de apreensao iffil 
completa e pnltica dos grupos actuais de mamifen: 
alimenta<;ao carnivora (e, por isso, com caracte 

denti<;ao tambem de nipida perceptividade). 

Porem, a mais recente c1assifica<;ao dos M amif 
arrasou completamente tal perceptividade a bern ( 
genealogia estrita. A Ordem ou Subordem dos Pin 
desapareceu, sendo substitufda pela Superfmru1 
Foc6ides, muito estreitamente aparentada com os 

urn pouco menos com lontras, martas e texugos t 
menos com caes, lobos e raposas. Todo este co 
e integrado na Subordem dos Caniformes 
juntamente com a Subordem dos Feliformes, con: 

Ordem dos Carnfvoros. 

Nao e 0 momento nem 0 lugar para fazer uma cr:i 

c1adismo, que, nos Mamfferos, como noutros ~ 
eliminou muito do que era perceptivo e pratico pl 
a c1assifica<;ao refIectisse fielmente, mas ape 
parentesco. Nao resisto, todavia, a mencionar ( 

actual c1assifica<;ao da Classe dos Mamfferos, 
'classe' e a 'especie' se interp5em 24 hier(j 

taxon6micas. Para a praticabilidade que tambem s 
a uma c1assifica<;ao nao podia fazer-se pior! 

Principais caracteres e sistematica 

Carnfvoros anffbios, sobretudo marinhos. 

fusiforme, membros curtos com dedos longos e pal 



nres (nao se inclue a Madeira em 1939 e 1940) 

halotes que forneceram, em media, 3 toneladas 
Ipor animal. 

e do cachalote nao e considerada comestivel, 

Ido-se, como ja se viu, para farinha e guano ou, 

de salgada e seca, para alimento de porcos e 

s. No Japao, porem, a carne de rorqual e muito 

ia. As oito toneladas de musculo que, entre outras 

fornece urn rorqual, permite-nos compreender a 

Icia que aquele pafs oferece aos program as de 

a<;ao dos gran des cetaceos24 . 

Pinipedes 

) 'pinipedes' (do latim, pinna, barbatana, e pes, 

Ii criado por Illiger, em 1811, para designar a 

~m e a 37.a fmrulia da sua classifica<;ao dos 

~ros25. Referia-se aos marniferos com membros 

gmentos basais estao inclufdos no corpo e com 

riores distintos, em forma de barbatana e voltados 

- as focas, em senti do geral. Com este significado 

ente perceptivo manteve-se nas classifica<;6es de 

ros quase dois seculos, ainda que variando urn 

hierarquia taxon6mica que se the atribufa: para 

ores seria uma Ordem 26, para outros uma 

m da Ordem dos Carnivoros 27, para outros ainda 

taria uma das linhas evolutivas principais no seio 

ivoros 28. Nestas duas ultimas situa<;oes 0 grupo 

lipedes' opunha-se a outro de denomina<;ao 

igualmente perceptiva, 0 dos 'fissipedes' (do latim,fissus, 
fendido): carnivoros com barbatanas ou com patas 
fendidas, eis uma alternativa de apreensao imediata, 
completa e pratica dos grupos actuais de marniferos com 
alimenta<;ao carnivora (e, por isso, com caracteres da 
denri<;ao tambem de rapida perceptividade). 

Porem, a mais recente classifica<;ao dos Marniferos29 

arrasou completamente tal perceptividade a bern de uma 
genealogia estrita. A Ordem ou Subordem dos Pinipedes 
desapareceu, sendo substituida pela Superfamilia dos 
Foc6ides, muito estreitamente aparentada com os ursos, 
urn pouco menos com lontras, martas e texugos e ainda 
menos com caes, lobos e raposas. Todo este conjunto 
e integrado na Subordem dos Caniformes, que, 
juntamente com a Subordem dos Feliformes, constitue a 
Ordem dos Carnfvoros. 

Nao e 0 momenta nem 0 lugar para fazer uma crftica ao 
cladismo, que, nos Mamfferos, como noutros grupos, 
elirninou muito do que era perceptivo e pratico para que 
a classifica<;ao reflectisse fielmente, mas apenas, 0 

parentesco. Nao resisto, todavia, a mencionar que, na 
actual classifica<;ao da Classe dos Marniferos, entre a 
'classe' e a 'especie' se interpoem 24 hierarquias 
taxon6micas. Para a praticabilidade que tambem se exige 
a uma classifica<;ao nao podia fazer-se pior! 

Principais caracteres e sistematica 

CarnIvoros anffbios, sobretudo marinhos. Corpo 

fusiforme, membros curtos com dedos longos e palmados. 
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Barbatanas fortes. Cranio achatado, face pequena. Olhos 

grandes, orientados para a frente e para cima. Pesco<;o 

curto e espesso. Narinas verticais, de facil oclusao. Sem 

clavicula. Cauda curta ou rudimentar. Crias em estado 

avan<;ado na altura do nascimento. 

Conhecidos no estado f6ssil desde 0 Eocenico Superior 

da Europa e America do Norte e no Miocenico que os 

Pinfpedes apresentam maior diversidade3 0. Compreen

dem duas Fanulias: os Otariideos (otarias, le6es-marinhos) 

e os Focfdeos (focas, morsas). Os Otariideos exibem 

pavilhao auditivo, embora pequeno, cauda distinta e livre 

. do corpo, testiculos alojados num escroto e membro 

anterior com cinco unhas rudimentares. Os Focfdeos 

nao tern pavilhao auditivo, os testfculos sao internos e 0 

membro anterior exibe unhas de tamanho variavel, mas 

distintas. 

As ioeas na Zoologia pre-lineana 

Arist6teles, sempre inevitavel come<;o na Zoologia 

descritiva, referiu a foca como uma especie de 

quadrupede atrofiado, com os membros anteriores 

imediatamente a seguir a omoplata e parecendo maos, 

como os do urso; cinco dedos em cada mao, cada urn 

com tres articula<;6es e uma unha pouco desenvolvida; 

membros posteriores igualmente com cinco dedos e unhas 

e articula<;6es semelhantes as dos anteriores, mas com 

forma que quase os assemelha as caudas dos peixes 31. 
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Para 0 naturalista grego, a foca teria afinidades 

'genero' dos peixes por exibir os dentes em serra (;: 

e altern antes ). E, tal como os herbivoros que ArisI 

mencionou (veado, gamo, burro, cavalo, mula), illi 

vesicula biliar32
• 

Esta ultima compara<;ao e muito curiosa e sugl 

Arist6teles cometeu urn erro ao referir que as foc 

tern vesfcula biliar, porque de facto tern. M 

mamfferos herbfvoros com que as compara, es~ 

realidade, nao tern vesfcula. Exibem sim, tal cc 

focas, urn intestino delgado mais longo do 

generalidade dos mamfferos carnivoros 33 
. AriSi 

dissecou, certamente, uns e outros para poder cor 

ainda que errando no caso da foca, a ausen' 

vesicula biliar. A longa extensao do intestino nao 1 

passado despercebida e, tal como procedeu em I 

outros casos, tera estabelecido a correla<;ao 

'intestino longo' e 'ausencia de vesicula biliar' . . 

por esta correla<;ao - e sem duvida por defi 

observa<;ao -, tenha concluido que as focas D[ 

vesicula. 

Arist6teles acentuou, tal como fez para os Cetac 

posi<;ao intermediana das focas: "A foca e dos aJ 

que pertencem a dois generos", escreveu ele. 

noutro caso as focas seriam animais an6rnalos 

considerando-os aqmiticos, tern patas (me 

anteriores), e, considerando-os terrestres, tern bart 

(membros posteriores) como os peixes. Vivern a 

parte do tempo no mar, dai retirando 0 aliment, 



mas fortes. Cranio achatado, face pequena. Olhos 

s, orientados para a frente e para cima. Pescoc;:o 

espesso. Narinas verticais, de f,kil oclusao. Sem 

Ila. Cauda curta ou rudimentar. Crias em estado 

do na altura do nascimento. 

:idos no estado fossil desde 0 Eocenico Superior 

)pa e America do Norte e no Miocenico que os 

Ies apresentarn maior diversidade30• Compreen

as Fanulias: os Otarifdeos (otarias,le6es-marinhos) 

ddeos (focas, morsas). Os Otarifdeos exibem 

o auditivo, embora pequeno, cauda distinta e livre 

>0, testfculos alojados num escroto e membro 

r com cinco unhas rudimentares. as Focfdeos 

1pavilhao auditivo, os testfculos sao intemos eo 

) anterior exibe unhas de tarnanho variavel, mas 

'S na Zoologia pre-lineana 

~les, sempre inevitavel comec;:o na Zoologia 

va, referiu a foca como uma especie de 

>ede atrofiado, com os membros anteriores 

amente a seguir a omoplata e parecendo maos, 

s do urso; cinco dedos em cada mao, cada urn 

s articulac;:6es e uma unha pouco desenvolvida; 

tS posteriores igualmente com cinco dedos e unhas 
lac;:6es semelhantes as dos anteriores, mas com 

ue quase os assemelha as caudas dos peixes 31 • 

Para 0 naturalista grego, a foca teria afinidades com 0 

'genero' dos peixes por exibir os dentes em serra (agudos 

e altemantes). E, tal como os herbfvoros que Aristoteles 

mencionou (veado, garno, burro, cavalo, mula), nao teria 

vesfcula biliar32
. 

Esta ultima comparac;:ao e muito curiosa e sugestiva. 

Aristoteles cometeu urn erro ao referir que as focas nao 

tern vesfcula biliar, porque de facto tern. Mas, os 

mamfferos herbfvoros com que as compara, esses, na 

realidade, nao tern vesfcula. Exibem sim, tal como as 

focas, urn intestino delgado mais longo do que a 

generalidade dos mamfferos camfvoros 33 
• Aristoteles 

dissecou, certarnente, uns e outros para poder constatar, 

ainda que errando no caso da foca, a ausencia de 

vesfcula biliar. A longa extensao do intestino nao the tera 

passado despercebida e, tal como procedeu em muitos 

outros casos, tera estabelecido a correlac;:ao entre 

'intestino longo' e 'ausencia de vesfcula biliar'. Talvez 

por esta correlac;:ao - e sem duvida por deficiente 

observac;:ao -, tenha conclufdo que as focas nao tern 

vesfcula. 

Aristoteles acentuou, tal como fez para os Cetaceos, a 

posic;:ao intermediana das focas: "A foca e dos animais 

que pertencem a dois generos", escreveu ele. Num ou 

noutr() caso as focas seriam animais anomalos, pois, 

considerando-os aquaticos, tern patas (membros 

anteriores), e, considerando-os terrestres, tern barbatanas 

(membros posteriores) como os peixes. Vivem a maior 

parte do tempo no mar, daf retirando 0 alimento, mas 
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respiram 0 ar atmosfelico e dormem e copulam em terra 

como animais terrestres. Sao animais 'directamente 

vivfparos': dao a luz uma, duas, no maximo tres crias e 

expulsam os anexos embrionruios como as cabras. Tern 

duas mamas e, quando as crias fazem uma duzia de dias 

de idade, comec;am a habitua-las ao mar, deslizando 

pelas vertentes ate a agua. Os seus orgaos genitais sao 

como os dos mamfferos terrestres e copulam como os 

caes, demorando tambem, como eles, muito tempo em 

c6pula 34
• 

Menos explfcito que Arist6teles, talvez por se referir a 

mais diversidade do que ele, Alberto Magno observou 

ou recolheu informac;6es sobre as focas no Livro XXIV 

de De animalibus. Na ordenac;ao alfabetica que seguiu 

ha vanos vocabulos cujo nome e ou descric;ao sugerem 

que se referia as focas. A todos os voc:ibulos e comum 

a alusao a 'vitelo' ou 'touro' marinho. Sao eles: Cahab, 

Helcus, Foca macho, Koley e Monachus maris. 

Cahab e uma transliterac;ao distorcida do grego 'foca'. 

Talvez se refira a foca do Mediterrfmeo, ou foca-monge, 

M onachus monachus 3 5 : "Diz-se ser urn animal marinho 

cujos membros sao relativamente pequenos em 

comparac;ao com 0 corpo. Tern, contudo, uma longa 

barbatana que usa em lugar de uma mao, utilizando-a 

para desenraizar plantas e leva-las a boca. Membros 

feitos de cartilagem com a forma dos de uma vitela ... " 

Helcus eo vitelo-marinho, de pelagem espessa e com 

manchas pretas e brancas. "Res son a tao alto que parece 

o mugido do gado", escreveu Alberto. Pela colorac;ao 
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sugere Phoca vituiina, ainda hoje reIati v amen te cc 

no Mar do Norte e no Baltico, onde Alberto Ma 
podera ter observado. Porem, esta foca e tida 

bastante silenciosa, embora, sobretudo durante a 

emita urn latido breve descrito como 'queixoso 

foca-monge que produz sons agudos e profundos 

que parece de questionar se Alberto nao tera taIl 

copiado de Arist6teles a sonoridade que atribue a 
comum do Atlantico. 

Afoea-macho chamou Alberto tambem 'touro-mar 

descrevendo-a como a mais forte e competitiv(l 

mata as femeas do seu harem e ate os pr6prios f 

Pela robustez que the e atribufda parece ser a 

cinzenta, Halichoerus grypus, bern estabelecida no 

britanico e com col6nias reprodutoras no Baltico 

Koley eo 'vitelo-marinho', design ado por Heicl 

latim. Para Scanlan, Koley representa outra translite 

da palavra grega que significa 'foca'. 

Monachus maris, que Scanlan traduz por 'foca-m 

e identifica com Monachus monachus, nao e certaJ 

esta especie mediterranea, pois Alberto referiu <: 

observava, por vezes, ao largo da costa breta. 0 

que the atribuia advinha-lhe do facto de exibir 'n 

da cabec;a uma area branca rodeada por urn Cl 

negro, fazendo lembrar a pele de urn frade recentel 

tonsurado". Talvez se referisse a foca-de-c 

Cystophora cristata, especie setentrional de que 

indivfduos errantes aparecem, de facto, a volta dru 

Britanicas e ate mais longe, pois chegam a Por 
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'3ID 0 ar atmosferico e dorrnem e copulam em terra 

animais terrestres. Sao animais 'directamente 
aros': dao a luz uma, duas, no maximo tres crias e 

am os anexos embrionarios como as cabras. Tern 

namas e, quando as crias fazem uma duzia de dias 

3.de, come~am a habitua-Ias ao mar, deslizando 

ertentes ate a agua. Os seus orgaos genitais sao 

os dos mamfferos terrestres e copulam como os 
demorando tambem, como eles, muito tempo em 

a34 
. 

)s explfcito que Arist6teles, talvez por se referir a 

jiversidade do que ele, Alberto Magno observou 

:olheu inforrna~5es sobre as focas no Li vro XXIV 
. animalibus. Na ordena~ao alfabetica que seguiu 

ios vocabulos cujo nome e ou descri~ao sugerem 

~ referia as focas. A todos os vocabulos e comum 

ao a 'vitelo' ou 'touro' marinho. Sao eles: Cahab, 

~S, Foca macho, Koky e Monachus maris. 

b e uma translitera~ao distorcida do grego 'foca'. 

!. se refira a foca do Mediterraneo, ou foca-monge, 
chus monachus 3 5 : "Diz-se ser urn animal marinho 

membros sao relativamente pequenos em 
ara~ao com 0 corpo. Tern, contudo, uma longa 

tan a que usa em lugar de uma mao, utilizando-a 

jesenraizar plantas e leva-las a boca. Membros 

de cartilagem com a forma dos de uma vitela ..." 

rs eo vitelo-marinho, de pelagem espessa e com 
las pretas e brancas. "Ressona tao alto que parece 

~do do gado", escreveu Alberto. Pela colora~ao 

sugere Phoca vitulina, ainda hoje relativamente comum 

no Mar do Norte e no Baltico, onde Alberto Magno a 

podera ter observado. Porem, esta foca e tida como 

bastante silenciosa, embora, sobretudo durante a noite, 

emita urn latido breve descrito como 'queixoso'. Ea 

foca-monge que produz sons agudos e profundos, pelo 

que parece de questionar se Alberto nao tera tambem 

copiado de Arist6teles a sonoridade que atribue a foca

comum do Atlantico. 

Afoea-macho chamou Alberto tambem 'touro-marinho', 

descrevendo-a como a mais forte e competitiva, que 

mata as femeas do seu harem e ate os pr6prios filhos. 

Pela robustez que the e atribufda parece ser a foca

cinzenta, Halichoerus grypus, bern estabelecida no litoral 

btitanico e com col6nias reprodutoras no Baltic0 36
. 

Koky eo 'vitelo-marinho', designado por Helcus em 

latim. Para Scanlan, Koky representa outra trans1itera~ao 

da palavra grega que significa 'foea'. 

Monachus maris, que Scanlan traduz por 'foca-monge' 

e identifica com Monachus monachus, nao e certamente 

esta especie mediterranea, pois Alberto referiu que se 

observava, por vezes, ao largo da costa breta. 0 nome 
que the atribufa advinha-Ihe do facto de exibir "no alto 

da cabe~a uma area branca rodeada por urn cfrculo 

negro, fazendo lembrar a pele de urn frade recentemente 

tonsurado". Tal vez se referisse a foca-de-crista, 

Cystophora cristata, especie setentrional de que certos 
indivfduos errantes aparecem, de facto, a volta das Ilhas 

Britanicas e ate mais longe, pois chegam a Portugal. 
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Rondelet descreveu duas especies de focas. Uma, a 

foca-monge, que denominou 'vitelo-marinho

-mediterraneo', plagiando extensamente Arist6teles, 

Pllnio e outros Cl<issicos. A outra e 0 'vitelo-marinho

-oceanico', talvez Phoca vitulina, muito discretamente 
referida 37. 

as portugueses tambem contactaram com estes animais 

e, ao que parece, ate retiraram proveito deles. Em 
'Cr6nica da Guine' , que Gomes Eanes de Zurara 38 

remeteu a D.Afonso V em 1453, 0 cronista relata a 

chegada de Afonso Gonc;alves Baldaia ao Rio de Ouro 

(pr6ximo de Cabo Branco) 39: "E porque viu em uma 

coroa, que estava aentrada do rio, grande multidao de 

lobos-marinhos, os quais, segundo estimac;ao de alguns, 

seriam ate cinco mil, fez matar aqueles que poude, de 

cujas peles fez carregar seu navio ..." Mais adiante, ao 

con tar 0 que se fez nos anos seguintes, refere urn barco 

que "ia somente ao Rio do Ouro por peles e azeite 

daqueles lobos marinhos; 0 qual, havida sua carga, se 

tomou para 0 reino." No Rio de aUTO, que, na escrita 

de Zurara, fica 120 leguas alem do Cabo Bojador, ainda 

hoje existe uma col6nia de Monachus monachus, a 

foea-monge, ou lobo-marinho, com umas dezenas destes 

animais 40
. 

No Brasil do seculo XVI, Pero de Magalhaes de 

Gandavo, que ai viveu e relatou sobre a natureza do 

pais, descreveu e figurou no capitulo IX do seu livro 41 

urn "monstro marinho que se matouna Capitania de Sao 

Vicente no ano de 1564". Era urn animal com mais ,de 
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~let descreveu duas especies de focas. Uma, a 

monge, que denominou 'vitelo-marinho

terraneo' , plagiando extensamente Arist6teles, 

e outros Classicos. A outra eo 'vitelo-marinho

lico', talvez Phoca vitulina, muito discretamente 
Ia 37. 

rtugueses tambem contactaram com estes animais 

que parece, ate retiraram proveito deles. Em 

ica da Guine' , que Gomes Eanes de Zurara 38 

eU a D.Afonso V em 1453, 0 cronista relata a 

da de Afonso Gon~alves Baldaia ao Rio de auro 
rno de Cabo Branco) 39: "E porque viu em uma 

que estava aentrada do rio, grande multidao de 

marinhos, os quais, segundo estima~ao de alguns, 

1 ate cinco mil, fez matar aqueles que poude, de 

oeles fez carregar seu navio ... " Mais adiante, ao 

. 0 que se fez nos anos seguintes, refere urn barco 

I.a somente ao Rio do auro por peles e azeite 

[es lobos marinhos; 0 qual, havida sua carga, se 

I para 0 reino." No Rio de auro, que, na escrita 

'ara, fica 120 leguas alem do Cabo Bojador, ainda 

Aiste uma col6nia de Monachus monachus, a 

longe, ou lobo-marinho, com umas dezenas destes 
s.w. 

~asil do seculo XVI, Pero de Magalhaes de 

VO, que ai viveu e relatou sobre a natureza do 

escreveu e figurou no capitulo IX do seu livro 41 

!onstro marinho que se matouna Capitania de Sao 

e no ana de 1564". Era urn animal com mais ,de 



Exemplar de otaria da Africa do Sui, Arctacephalus pusillus, do Museu do 
Mar, Cascais. Comprimento: 1,33 m. Note-se: (I) a posi~ao das barbatanas 
posteriores, que podem voltar-se para a frente e contribuir, assim, para a 
marcha do animal quando em terra; (2) a presen~a de unhas bern desenvolvidas 
nos !res dedos medios dessas barbatanas; (3) as unhas rudimentares dos dedos 
das barbatanas anteriores, os quais diminuem em tarnanho do primeiro para 

o quinto; (4) a presen~a de ouvido extemo 



aplar de otaria da Africa do SuI, Arc/ocephalus pusillus, do Museu do 
Cascais. Comprimento: 1,33 m. Note-se: (I) a posiyao das barbatanas 

!riores, que podem voltar-se para a frente e contribuir, assim, para a 
ba do arumal quando em terra; (2) a presenya de unhas bem desenvolvidas 
res dedos medios dessas barbatanas; (3) as unhas rudimentares dos dedos 
mbatanas anteriores, os quais diminuem em tamanho do primeiro para 

o quinto; (4) a presenya de ouvido externo 
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Mesmo exemplar. mostrando mais pormenorizadamente a existencia de urn 
pavilhao auditivo externo. ainda que pequeno 

3 m de comprimento (15 palmos), peludo e 

grandes bigodes. Raro naquelas paragens, os 

designavam-no por 'hipupiara', que quer 

'dem6nio-d'agua'. Pela descri~ao parece tratar 
urn pinfpede, possfvelmente do leao-marinho, ( 

flavescens 42 
. 

Entre as pitorescas descri~6es dos animais do Indi 
fez Frei Joao dos Santos, uma certamente se reft: 

pinfpedes. Diz Frei JOa0 43 que nas praias de Manar 

acharam urn animal marinho morto pelos ind 

"coberto de cabelo cinzento pelas costas, e branc 

barriga, como cabelo de boi, mas muito mais clsf 

cabe~a e boca era como de tigre, com grandf~ 

dentes; tinha bigodes brancos de comprimento 

palmo, e tao grossos, como sedas, com que cos 

sapateiros. Teria mais de dez palmos de comprido 

rabo de wn palmo, muito grosso, e orelhas de cao, 

de homem ... sem cabelo algum, enos cotovelos 

barbatanas gran des como de peixe. Tinhajunto a 

dois pes curtos, espalmados ... e nao tinha per 

cinco dedos em cada pe e mao, cobertos com urn 

a modos de pe de pato ... unhas brancas muito gr 

e agudas, como unhas de tigre ... pele tao grossa, I 

que a de urn boi." as indfgenas nunc a tinham i 

animal como aquele, tendo-o como mho do diab 

ao matarem-no "dava tao gran des urros que :: 

assombrou" . 

As dimens6es e demais carcaterfsticas aponta< 

Frei Joao nao contrariam a hip6tese de se tr: 



mplar, mostrando rnais ponnenorizadarnente a existencia de urn 
pavilhao auditivo externo, ainda que pequeno 

3 m de comprimento (15 palmos), peludo e com 

grandes bigodes. Raro naquelas paragens, os indios 

designavam-no por 'hipupi'lra', que quer dizer 

'demonio-d'agua'. Pela descri~ao parece tratar-se de 

urn pinfpede, possivelmente do leao-marinho, Otaria 

jlavescens42 
. 

Entre as pitorescas descri~6es dos animais do indico que 

fez Frei Joao dos Santos, uma certamente se refere aos 

pinfpedes. Diz Frei JOa0 43 que nas praias de Manamotapa 

acharam urn animal marinho morto pel os indigenas 

"coberto de cabelo cinzento pelas costas, e branco pela 

barriga, como cabelo de boi, mas muito mais aspero; a 

cabe~a e boca era como de tigre, com grandissimos 

dentes; tinha bigodes brancos de comprimento de urn 

palmo, e tao grossos, como sedas, com que cosem os 

sapateiros. Teria mais de dez palmos de comprido ... urn 

rabo de urn palmo, muito grosso, e orelhas de cao, bra~os 
de homem ... sem cabelo algum, enos cotovelos umas 

barbatanas grandes como de peixe. Tinhajunto ao rabo 

dois pes curtos, espalmados ... e nao tinha pemas ... 

cinco dedos em cada pe e mao, cobertos com uma pele, 

a modos de pe de pato ... unhas brancas muito grandes, 

e agudas, como unhas de tigre ... pele tao grossa, e mais, 

que a de urn boi." as indfgenas nunca tinham visto urn 

animal como aquele, tendo-o como filho do diabo, pois, 

ao matarem-no "dava tao grandes UITOS que a todos 

assombrou" . 

As dimens6es e demais carcateristicas apontadas por 

Frei Joao nao contrariam a hipotese de se tratar de 
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algum indivfduo errante de Arctocephalus pusillus, 

especie cuja area de distribui~ao se estende urn pouco 

para leste do Cabo da Boa Esperan~a. 

As Joeas em Portugal: seculo e meio de raras 

observar;i5es 

Em Systema naturae, obra de referencia da diversidade 

natural que predominou durante muitas decadas, Lineu 

descreveu e denominou apenas quatro especies de 

focas44 
, designadamente, Phoea vitulina, Ph.ursina, 

Ph.rosmarus e Ph. leonina. A primeira atribuiu os 

'mares europeus' como area de distribui~ao, pois 

identificou-a com 0 Vitulus marinus de Gessner, 

Aldrovandi e outros naturalistas pre-lineanos. Ignorou, 

neste caso, a obra de Rondelet - que conhecia, pois 

cita-a, por exemplo, para os Peixes e Crustaceos. 

Contudo, ao esquecer 0 naturalista frances, nao 

considerou a distin~ao entre 0 Vitulo mans mediterranei 
e 0 Vitulo maris Oceani, ambos descritos e 

representados por Rondelet. 

Phoca ursina e Ph.rosmarus foram atribufdas por Lineu 

aregiao arctica e Ph. leonina aregiao antarctica. Embora 

outras especies que vivem ou ocorrem no Atlantico 

europeu tivessem side subsequentemente descritas 

geralmente em publica~5es de reduzida expansao -, a 

grande autoridade do naturalista sueco causou 0 

amalgamento delas sob a designa~ao de Phoca vitulina. 

Animais de aguas frias, limitados na grande maioria das 

especies pela isoterrnica4 
5 das aguas superficiais de Verao 
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de 20° C - algumas raras especies, como Mo 
monachus, parecem limitadas pela isotermica de' 
-, os Pinfpedes concentram a sua maior diversidadl 

e pr6ximo das, regi5es arctica e antarcfca 

concentra~ao em zonas mais isoladas tern sido, 

alem dos constrangimentos do ambiente ffsico . 

apesar de tudo, talvez justificassem limites latituclin 

distribui~ao bern mais dilatados -, tambem causadJ 

forte e antiga humaniza~ao das costas europeias, a 

na ausencia de preocupa~5es conservacionistas, in 
em absoluto a instala~ao de col6nias de focas. 

factos explicam a excepcional ocorrencia de foe 

litoral portugues e a escassa familiariza~ao que cor 

tiveram os nossos naturalistas. 

o insigne Brotero 46 
, contudo - cedo na hist61 

Zoologia portuguesa -, interessou-se pelas j 

publicando uma curiosa monografia 47 
, que adia 

referira com algum porrnenor. Antecedeu-a de pert 

notfcia de autor an6nim048 
, relatando a oferta pelo , 

de Lobrigos da pele de uma foca ao MUSi 

Universidade de Coimbra. 0 animal, morto em Ju 

1814 pr6ximo de Viana do Minho, foi identificad 

Phoca vitulina, especie a que 0 autor da notfcia a: 

uma vastfssima area de distribui~ao atlam 

mediterranea. A foca de Viana do Minho continh 

cria "cuja pele era marchetada de diversas e agra 

cores". 0 estilo da notfcia, designadamente na infor 

zool6gica que contern, aproxima-se tanto 

monografia de Brotero que penso ser ele tamberr 

autor. 



indivfduo errante de Arctocephalus pusillus, 
e cuja area de distribui<;ao se estende urn pouco 
~ste do Cabo da Boa Esperanc;a. 

~as em Portugal: seculo e meio de raras 
Gfoes 

;tema naturae, obra de referencia da diversidade 

que predominou durante muitas decadas, Lineu 

.'eu e denominou apenas quatro especies de 

, designadamente, Phoca vitulina, Ph.ursina, 
narus e Ph. leonina. A primeira atribuiu os 

europeus' como area de distribui<;ao, pois 

cou-a com 0 Vitulus marinus de Gessner, 

mdi e outros naturalistas pre-lineanos. Ignorou, 

aso, a obra de Rondelet - que conhecia, pois 

por exemplo, para os Peixes e Crustaceos. 

0, ao esquecer 0 naturalista frances, nao 
rou a distin<;ao entre 0 Vitulo maris mediterranei 
'itulo maris Oceani, ambos descritos e 
ltados por Rondelet. 

rsina e Ph.rosmarus foram atribufdas por Lineu 

arctica e Ph. leonina aregiao antarctica. Embora 

~species que vivem ou ocorrem no Atlantico 

tivessem sido subsequentemente descritas _ 

:nte em publica<;6es de reduzida expansao -, a 

autoridade do naturalista sueco causou 0 

nento delas sob a designa<;ao de Phoca vitulina. 

. de aguas frias, limitados na grande maioria das 

pel a isotermica4 
5 das aguas superficiais de Verao 

de 20° C - algumas raras especies, como Monachus 

monachus, parecem limitadas pela isotermica de 25°C 

-, os Pinfpedes concentram a sua maior diversidade nas, 

e proximo das, regi6es arctica e antarctica. Tal 

concentra<;ao em zonas mais isoladas tern sido, para 

alem dos constrangimentos do ambiente ffsico - que, 

apesar de tudo, talvez justificassem limites latitudinais de 

distribui<;ao bern mais dilatados -, tambem causada pela 

forte e antiga humaniza<;ao das costas europeias, a qual, 

na ausencia de preocupa<;6es conservacionistas, impede 

em absoluto a instala<;ao de colonias de focas. Estes 

factos explicam a excepcional ocorrencia de focas no 

litoral portugues e a escassa familiariza<;ao que com elas 

tiveram os nossos naturalistas. 

o insigne B rotero 46, contudo - cedo na historia da 

Zoologia portuguesa -, interessou-se pelas focas, 

publicando uma curiosa monografia 47 
, que adiante se 

referira com algum pormenor. Antecedeu-a de perto uma 

notfcia de autor anonim0 48 
, relatando a oferta pelo Abade 

de Lobrigos da pele de uma foca ao Museu da 

Universidade de Coimbra. 0 animal, morto em Julho de 

1814 proximo de Viana do Minho, foi identificado com 

Phoca vitulina, especie a que 0 au tor da notfcia atribufa 

uma vastfssima area de distribui<;ao atlantica e 

mediterranea. A foca de Viana do Minho continha uma 

cria '~cuja pele era marchetada de diversas e agradaveis 

cores". 0 estilo da notfcia, designadamente na informa<;ao 

zoologica que contem, aproxima-se tanto do da 

monografia de Brotero que penso ser ele tambem 0 seu 

autor. 
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Na monografia, Brotero faz uma ampla digressao pelas 

focas, comentando a opiniao dos autores antigos e 

aceitando a grada~ao que se lhes atribufa entre os 

Carnfvoros e os Cetaceos. Descreve com minucia a 

hist6ria natural dos pinfpedes eo uso completo que deles 

faziam as tribos arcticas: as peles para vestuario e 

cobertura de cabanas e canoas ou como odres : que 

serviam de jangadas; a carne, seca e defumada, para 
alimento durante 0 Inverno; a gordura para extrafr 0 

6leo com que cozinhavam e se iluminavam; as bexigas 

para almotolias do 6leo; os nervos e tend6es para fios 

de coser; os intestinos, depois de bern limpos e 

adelga~ados para se utilizarem como vidra~as, etc. 

Depois, a morfologia e distribui~ao geogrMica das 
especies conhecidas na epoca, ja bastantes mais que as 

mencionadas por Lineu em 1758, referindo-se 

pormenorizadamente, nesta sec~ao, aos exemplares que 

existiam no Real Museu. Entre eles, urn que designou 
por 'foca-pequena', ou 'urso-marinho-pequeno ' 

(segundo Brotero, Phoca pusilla, ou Ph. ursina pusillus 

= Arctocephalus pusillus ?), cuja origem desconhecia, 
e mais dois de 'foca-comum', 'bezen·o-marinho', 'boi

marinho',ou 'lobo-marinho', que identificou com Phoca 

vitulina. 

Estes dois ultimos exemplares, macho e femea, haviam 
sido colhidos em Setubal, a femea em Agosto de 1817, 

o macho vinte anos antes. A partir das extensas 

descri~6es publicadas por Brotero e de uma aguarela da 
femea que poude estudar, Themido49 concluiu nao se 

tratar de Phoca vitulina, mas sim de Halichoerus 

58 



)Dografia, Brotero faz uma ampla digressao pelas 

comentando a opiniao dos autores antigos e 

ndo a gradac;ao que se lhes atribu(a entre os 

oros e os CeUiceos. Descreve com minucia a 

a natural dos pinipedes e 0 uso completo que deles 

n as tribos arcticas: as peles para vestuano e 

tura de cabanas e canoas ou como odres que 

!ill de jangadas; a carne, seca e defumada, para 

nto durante 0 Invemo; a gordura para extrafr 0 

om que cozinhavam e se iluminavam; as bexigas 

llnotolias do oleo; os nervos e tend6es para fios 

Iser; os intestinos, depois de bern limpos e 

lc;ados para se utilizarem como vidrac;as, etc. 

s, a morfologia e distribuic;ao geogrMica das 

!es conhecidas na epoca, ja bastantes mais que as 

ionadas por Lineu em 1758, referindo-se 

:norizadamente, nesta secc;ao, aos exemplares que 

tm no Real Museu. Entre eles, urn que designou 

foca-pequena', ou 'urso-marinho-pequeno' 

Ido Brotero, Phoca pusilla, ou Ph. ursina pusillus 

IOcephalus pusillus ?), cuja origem desconhecia, 

dois de 'foca-comum', 'bezerro-marinho', 'boi

w' , ou 'lobo-marinho', que identificou com Phoca 

1lZ. 

aois ultimos exemplares, macho e femea, haviam 

lhidos em Setubal, a femea em Agosto de 1817, 

:ho vinte anos antes. A partir das extensas 

~s publicadas por Brotero e de uma aguarela da 

Ique poude estudar, Themid049 concluiu nao se 

de Phoca vitulina, mas sim de Halichoerus 



Cranio do mesmo exemplar em vista lateral. Observe-se 0 grand 
orbital - onde se alojam os olhos, tambem grandes - , lirnitad 
namente, peJa arcada zigomatica e, intemamente, pela regiao inlt 
alongada e comprimida. Nas maxilas podem observar-se, arras dos 
muito robustos, 5 dentes nlio diferenciados uns dos outros, que, 

sao denominados p6s-caninos 

Esqueleto de vitelo-marinho, Phoca vilulilla. Comprimento: 87 cm. Ex
emplar em exibi~ao no Museu Zool6gico da Universidade do Porto, cidade 
em cuja costa foi colhido. Note-se: (1) a posi~ao dos membros posteriores, 
que nao podem ser voltados para a frente, nem us ados na Jocomo~ao em 
terra, (2) os membros curtos, mas com dedos relativamente longos, (3) 0 

cranio achatado e a face relativamente pequena 



Cran io do mesmo exemplar em vista lateral. Observe-se 0 grande espayo 
orbital - onde se alojam os olhos, tambem grandes -, lirnitado, exter
namente, pela areada zigomatiea e, intemamente, pela regiao inter-orbital , 
alongada e comprirnida. Nas maxi las podem observar-se, atras dos caninos, 
muito robustos, 5 dentes nao diferenciados uns dos outros, que, por isso, 

sao denominados p6s-eaninos 

) de vitelo-marinho, Phoca vilulilla. Comprimento: 87 em. Ex
n exibiyao no Museu Zool6gico da Universidade do Porto, eidade 
:osta foi colllldo. Note-se: (I) a posiyao dos membros posteriores, 
podem ser voltados para a frente, nem usados na loeomoyao em 
os membros curtos, mas com dedos relativameme longos, (3) 0 

cran io achatado e a face relativamente pequena 



· 
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Cranio do mesmo exemplar em vista frontal. Note-se a forma do 
muito largo, arredondado e com grandes 6rbitas. Em cad a hemi 
existem, na superior, 3 incisivos, na inferior, 2. No exemplar repr-e 
a mandfbula est3 fracturada medial mente, pelo que, nlio foi COQ5el 

primeiro incisivo. Note-se a forma do canino e a robustez do 
incisivo superior 



Cranio do mesmo exemplar em vista frontal. Note-se a forma do cranIo, 
muito largo, arredondado e com grandes orbitas. Em cada hemi-maxila 
existem, na superior, 3 incisivos, na inferior, 2. No exemplar representado 
a mandlbula esta fracturada medialmente, pelo que, nao foi conservado 0 

primeiro incisivo. Note-se a forma do canino e a robustez do terceiro 
incisivo superior 



grypus, a foca-cinzenta, ainda hoje relativamente 

na Europa setentrional e de que indivfduos err. 
aparecem, excepcionalmente, nas costas ibericas. 

Nao seria, porem, a ultima vez que se refe 

erroneamente Phoca vitulina em Portugal, ao qu 
parece por maior apego as distribuic;5es geogra 

indicadas em Systema naturae do que ao exame c] 

dos exemplares. Assim, Paulino de Oliveira e L 

Vieira 50 identificaram com Phoca vitulina urn exell 

colhido em Buarcos, que, muito mais tarde, S, 
JuniorS! verificaria tratar-se antes de Cystop 

cristata, a foca-de-crista. 

Phoca vitulina, ao que parece, foi colhida por v 

vezes na costa portuguesa, mas os exempl 

desvaneceram-se com 0 tempo 52, sendo os encontr 

em 1936 e 1939, respectivamente, em Foz do DOl 

praia de Anjeiras (Matozinhos), os primeiros deviclan 

confirmadoss3• Tal como as outras especies, a j 

-comum, ou vitelo-marinho, e, porem, de excepc-] 

ocorrencia em Portugal. 

Sirenios 

A posiC;ao axilar das mamas e 0 aspecto geral dos gel 

femininos de dugongues e manatins, evocando vagau 

formas humanas, consubstanciaram no imaginano a 

a ideia das 'sereias', seres meio mulher, meio peixe 

atrafam os navegantes, encantando-os com as 

melodias. As sereias, divindades marinhas, entf< 



grypus, a foca-cinzenta, ainda hoje relativamente comum 

na Europa setentrional e de que indivfduos errantes 

aparecem, excepcionalmente, nas costas ibericas. 

Nilo seria, porem, a ultima vez que se referiria 

erroneamente Phoca vitulina em Portugal, ao que me 

parece por maior apego as distribui~6es geognificas 

indicadas em Systema naturae do que ao exame cntico 

dos exemplares. Assim, Paulino de Oliveira eLopes 

Vieira 50 identificaram com Phoca vitulina urn exemplar 

colhido em Buarcos, que, muito mais tarde, Santos 

Junior5! verificaria tratar-se antes de Cystophora 

cristata, a foca-de-crista. 

Phoca vitulina, ao que parece, foi colhida por varias 

vezes na costa portuguesa, mas os exemplares 

desvaneceram-se com 0 tempo 52, sendo os encontrados 

em 1936 e 1939, respectivamente, em Foz do Douro e 

praia de Anjeiras (Matozinhos), os primeiros devidarnente 

confirmados 53. Tal como as outras especies, a foca

-comum, ou vitelo-marinho, e, porem, de excepcional 

ocorrencia em Portugal. 

Sirenios 

A posi~ao axilar das mamas eo aspecto geral dos genitais 

femininos de dugongues e manatins, evocando vagamente 

fonnas humanas, consubstanciaram no imaginario antigo 

a ideia das 'sereias', seres meio mulher, meio peixe, que 

atrafam os navegantes, encantando-os com as suas 

melodias. As sereias, divindades marinhas, entraram 
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assim na lenda, que Illiger consagrou zoologicamente, 

designando por Si.renios (do latim, siren, sereia) a primeira 

falllllia da sua Ordem Natantia. Nesta ordem, que 

caracterizou pela inclusao dos membros posteriores na 

cauda ou ausencia deles, tambem colocou os Cetaceos. 

Assim, no sistema de IlEger, os Sirenios posicionar-se

iam entre a Ordem dos Pinfpedes e a Famflia dos 

Cetaceos, num gradiente de crescente adaptabilidade a 
vida marinha54

• 

Nos tempos mais modernos, os Sirenios foram 

frequentemente considerados uma Ordem. Hoje, porem, 

corresponde-Ihes, na mais recente classificac;ao cladista 

dos Mamfferos, a hierarquia de Infraordem, sendo 

inclufdos, juntamente com os elefantes e os hiraxes, na 

Ordem dos Uranoterios, nome actual que possivelmente 

alude a grande peculiaridade e afastamento destes 

mamfferos 55 
• 

Os Sirenios no passado e no presente 

as mais proximos parentes actuais dos Sirenios sao, 

como ja se viu, os elefantes e os hiraxes. No estado 

fossil conhecem-se desde 0 Eocenico, apresentando neste 

perfodo uma vasta distribuic;ao geografica (India, Africa 

do norte, Europa meridional e oriental, Jamaica, etc.). 

Exibiam ja, ainda que incipientemente, os caracteres 

peculiares do grupo: estrutura ossea macic;a, focinho 

encurvado para baixo e reduc;ao gradual da dentic;ao. 

No Miocenico foram comuns nas aguas costeiras. as 
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dugongues, hoje confinados ao Indico e ciguas 

proximas, viviam ainda, durante 0 Pliocen!:

Mediterraneo, Atlantico e Pacffico norte. _~o 

periodo, os manatins viviam na America do sul e F 
Durante 0 Plistocenico, quase todos os dug<] 

desapareceram dos mares setentrionais, com a eJ{! 

do dugongue de Steller, Hydrodamalis gigas, d 

de Bering, extinto no seculo XIX56 
• 

Sao animais aquciticos de corpo fusiforme, mac 

parte anterior e adelgac;ando gradualmente 

barbatana caudal. Cabec;a de forma muito par 

devido arobustez e encurvamento dos prem<Ui 

que dominam a mandfbula, estreita e fraca. Boc 

placas corneas mastigadoras e dentes labiais am: 
e nao funcionais. Molares em numero va 
Alimentac;ao herbfvora. Olhos laterais de posic;ao b 
alta e com membrana nictitante. Oriffcios aU 

rninusculos. Epiderme delgada com pelos f 
dispersos. Membros anteriores transformadl 

barbatanas. Sem membros posteriores. Bacia 

reduzida. 

as Sirenios estao hoje limitados a quatro esp6 

dugongue, ou peixe-mulher, Dugong dugong, do 

sem unhas nos dedos, que habita as aguas cosu 
os manatins, ou peixes-bois, Trichechus, costeir 

fluviais, que compreendem tres especies: 0 ama 

T.inunguis, fluvial, sem unhas nos dedos; 0 can 
T.manatus, e 0 africano, T.senegalensis, am~ 

unhas. 



n na lenda, que Illiger consagrou zoologicamente, 

7lando por Sirenios (do latim, siren, sereia) a primeira 

lia da sua Ordem Natantia. Nesta ordem, que 

;terizou pela inc1usao dos membros posteriores na 

a ou ausencia deles, tambem colocou os Cetaceos. 

m, no sistema de Illiger, os Sirenios posicionar-se

entre a Ordem dos Pinfpedes e a Farru1ia dos 

~eos, num gradiente de crescente adaptabilidade a 
marinha54. 

tempos mais modernos, os Sirenios foram 

entemente considerados uma Ordem. Hoje, porem, 

sponde-Ihes, na mais recente c1assifica~ao c1adista 

\1arniferos, a hierarquia de Infraordem, sendo 

fdos, juntamente com os elefantes e os hiraxes, na 

mdos Uranoterios, nome actual que possivelmente 

: a grande peculiaridade e afastamento destes 
feros 55. 

'renios no passado e no presente 

ais proximos parentes actuais dos Sirenios sao, 

ja se viu, os elefantes e os hiraxes. No estado 

conhecem-se desde 0 Eocenico, apresentando neste 

10 uma vasta distribui~ao geografica (India, Africa 

rte, Europa meridional e oriental, Jamaica, etc.). 

am ja, ainda que incipientemente, os caracteres 

iares do grupo: estrutura ossea maci~a, focinho 

vado para baixo e redu~ao gradual da denti~ao. 

iocenico foram comuns nas aguas costeiras. as 

dugongues, hoje confinados ao Indico e aguas tropicais 

proximas, viviam ainda, durante 0 Pliocenico, no 

Mediterraneo, Atlantico e Pacffico norte. No mesmo 

perfodo, os manatins viviam na America do suI e Florida. 

Durante 0 Plistocenico, quase todos os dugongues 

desapareceram dos mares setentrionais, com a exce~ao 

do dugongue de Steller, Hydrodamalis gigas, do Mar 

de Bering, extinto no seculo XIX 56. 

Sao animais aqu<iticos de corpo fusiforme, maci~o na 

parte anterior e adelga~ando gradualmente ate a 
barbatana caudal. Cabe~a de forma muito particular 

devido arobustez e encurvamento dos premaxilares, 

que dominam a mandfbula, estreita e fraca. Boca com 

placas corneas mastigadoras e dentes labiais atrofiados 

e nao funcionais. Molares em numero varia vel. 

Alimenta~ao hetbfvora. Olhos laterais de posi~ao bastante 

alta e com membrana nictitante. Oriffcios auditivos 

minusculos. Epiderme delgada com pelos finos e 

dispersos. Membros anteriores transformados em 

barbatanas. Sem membros posteriores. Bacia muito 

reduzida. 

Os Sirenios estao hoje limitados a quatro especies. 0 
dugongue, ou peixe-mulher, Dugong dugong, do Indico, 

sem unhas nos dedos, que habita as aguas costeiras. E 

os manatins, ou peixes-bois, Trichechus, costeiros e ou 

fluviais, que compreendem tres especies: 0 amazonico, 

T.inunguis, fluvial, sem un has nos dedos; 0 caribenho, 

T.manatus, e 0 africano, T.senegalensis, ambos com 

unhas. 
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Os naturalistas e os sirenios 

Aristoteles nao conheceu estes mamfferos, embora em 
'Historia dos animais' se refira, por mais de uma vez, ao 
'boi-marinho'. Tal facto nao escapou ao erudito Rondelet 

. ao tratar da especie que designou por manatim 
(Manato). Porem, os contextos em que Aristoteles aludiu 
ao boi-marinho57 

- 'peixe vivfparo', 'selaceo', 'femea 
maior que 0 macho' -, deixam poucas duvidas de que 
nao se referia, de facto, aos animais posteriorrnente 
denominados 'peixe-boi', 'manatim', ou 'vaca-marinha' , 

ou seja, a urn sirenio. 

Alberto Magno tambem nao os conheceu. Descreveu, 
sim, as sereias e os seus poderes encantatorios, mas 
como seres rnfticos da fabula poetica 58. 

Rondelet foi urn dos primeiros zoologos a referir-se aos 
sirenios 59

, descrevendo 0 Manato e relacionando 0 

nome da es¢Cie com 0 que lhe atribuiam os navegadores 

Hispanos. Com efeito, 0 nome 'manatim' entrou na 
linguagem portuguesa atraves dos espanhois (manati), 
que, por seu lado, 0 foram buscar ao dialecto taino de , 
regiao americana por eles colonizada 60. 

Lineu descreveu e denominou uma das especies 
. 61 T ' h hamencanas ,Inc ec us manatus, e, sob esta 

designac;ao, foram confundidos, durante muito tempo, 

os manatins caribenho e amazonico. As restantes es¢Cies 
de sirenios so foram reconhecidas e descritas a partir do 
ultimo quartel do seculo XVIII. Na taxonomia lineana os 
sirenios estavam reunidos com proboscfdeos, desdentados 

e pangolins na Ordem Bruta. 
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As afinidades entre manatins e dugongues, por ur 

e elefantes, por outro, nao foram reconhecidas por 

nem na sua classificac;ao dos Mamiferos de 178 

na de 1830. Com efeito, na primeira incl 

juntamente com os pinipedes, na Ordem dos An 

na segunda, na dos Cetaceos. Curiosamente, foi Bli 

que aproximou, de novo, os sirenios dos ele 

estabelecendo com ambos a Ordem dos Gra i 
(de marcha pesada). Entretanto, 0 mesmo autor, 1 

fases da sua actividade cientffica, ja os havia ag 

com os cetaceos ou com os ungulados. Gervai 

tarde, defenderia uma ordem particular para os s 

sem associac;ao com qualquer outro gru 
mamiferos62. 

o problematico parentesco dos sirenios persi 

seculo XX e ate tarde. Assim, no principio do 

Beddard Iocalizou-os entre os Ungulados 

Cetaceos6 3; Max Weber, porem, ja os situava ju 

Proboscfdeos e dos Hiracoides 6 4. Em meal 

seculo verificou-se alguma aiterac;ao no seu pm 

mento, considerando-se uma possivel proximid 

Perissodactilos 65. 

As observaqaes dos portugueses 

Com a navegac;ao costeira nos mares trop 

penetrac;ao nos rios foram frequentes os con tar 

portugueses com as especies de sirenios. Denom 
-nos de diferentes modos: 'monatim', 'peixe-u 



llUralistas e os sirenios 

>teles nao conheceu estes mamfferos, embora em 

lria dos animais' se refira, por mais de uma vez, ao 

larinhO'. Tal facto nao escapou ao erudito Rondelet 

Har da especie que designou por manatim 

l1O). Porem, os contextos em que Arist6teles aludiu 
-marinh057 

- 'peixe vivfparo', 'selaceo', 'femea 
que 0 macho' -, deixam poucas duvidas de que 

~ referia, de facto, aos animais posteriormente 
l.inados 'peixe-boi', 'manatim', ou 'vaca-marinha', 
a, a urn sirenio. 

:0 Magno tambem nao os conheceu. Descreveu, 
s sereias e os seus poderes encantat6rios, mas 
seres miticos da fabula poetica58 . 

.let foi urn dos primeiros zo6logos a referir-se aos 
)S59, descrevendo 0 Manato e relacionando 0 

ill especie com 0 que the atribuiam os navegadores 
lOS. Com efeito, 0 nome 'manatim' entrou na 

gem portuguesa atraves dos espanh6is (manati), 
)r seu lado, 0 foram buscar ao dialecto taino, de 
americana por eles colonizada 60. 

descreveu e denominou uma das especies 
::anas 61, Trichechus manatus, e, sob esta 

a<;ao, foram confundidos, durante muito tempo, 

atins caribenho e amaz6nico. As restantes especies 

lios s6 foram reconhecidas e descritas a partir do 

quartel do seculo XVIII. Na taxonomia lineana os 
; estavam reunidos com proboscideos, desdentados 
Dlins na Ordem Bruta. 

As afinidades entre manatins e dugongues, por urn lado, 

e elefantes, por outro, nao foram reconhecidas por Cuvier 

nem na sua classifica9ao dos Mamiferos de 1789, nem 

na de 1830. Com efeito, na primeira incluiu-os, 

juntamente com os pinipedes, na Ordem dos Anffbios; 

na segunda, na dos Cemceos. Curiosamente, foi Blainville 

que aproximou, de novo, os sirenios dos elefantes, 

estabelecendo com ambos a Ordem dos Gravigrados 

(de marcha pesada). Entretanto, 0 mesmo autor, noutras 

fases da sua actividade cientifica,ja os havia agrupado 

com os cetaceos ou com os ungulados. Gervais, mais 

tarde, defenderia uma ordem particular para os sirenios 

sem associa9ao com qualquer outro grupo de 

mamfferos 62 
• 

o problematico parentesco dos sirenios persistiu no 

seculo XX e ate tarde. Assim, no principio do seculo, 

Beddard localizou-os entre os Ungulados e os 

Cetaceos6 3; Max Weber, porem, ja os situava junto dos 

Proboscideos e dos Hirac6ides 6 4. Em meados do 

seculo verificou-se alguma altera9ao no seu posiciona

mento, considerando-se uma possivel proximidade dos 

Perissodactilos 65. 

As observar;;oes dos portugueses 

Com a navega9ao costeira nos mares tropicais e 

penetra9ao nos rios foram frequentes os contactos dos 

portugueses com as especies de sirenios. Denominaram

-nos de diferentes modos: 'monatim', 'peixe-mulher', 
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'peixe-boi' foram nomes usados pelos navegadores e 

colonizadores. 

Ant6nio Galvao, em 'Tratado dos Descobrimentos' deu 

notfcia tanto do dugongue, ou peixe-mulher, como do 

manatim-caribenho. Escreveu assim em rela<;ao ao 

primeiro 66
: "Da mesma forma me disseram alguns 

portugueses que andaram por aquela costa do Cabo da 

Boa Esperan<;a para Sofala, Qufloa e Melinde ... que 

nesta costa havia grandes pescados que andavam 0 mais 

do tempo na agua, direitos, e tinham rostos e naturas de 

mulheres, com que os pescadores se desenfadavam 

quando os tomavam; e se os vendiam davam-Ihe 

juramento se dormiram com elas; e se 0 nao fizeram 

entao lhas compravam, e de outra maneira nao lhes 

davam por elas nenhuma coisa". 

Quanto ao manatim, ao referir-se as Antilhas, relatou 67 
: 

"Ha la urn peixe que se chama Monatim; e grande e de 

coiro, tern a cabe<;a e rosto de vaca, e tambem na carne 

parece muito com esta. Tern uns bra<;os junto dos 

ombros, com que nadam. 0 mais de seu comer, e erva 

que nasce ao Ion go da agua. E muito saboroso; tern 

umas pedras na cabe<;a que sao proveitosas para a dor 

de pedra, e a femea tern tetas nos peitos com que cria 

os filhos que nascem vivos." 

Porem, foi no Brasil que se multiplicaram as observa<;5es 

e comentanos dos portugueses a estes animais. A costa 

nordeste do Brasil e frequentada por duas especies, uma 

das quais penetra longamente no Amazonas, confundidas 

muito tempo sob a designa<;ao de Trichechus manatus. 
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Por isso, quando os naturalistas do Brasil col 
descrevem estes animais nem sempre e possfvel s 

rigorosamente a qual das especies - manatim-amaz( 

ou manatim-caribenho -, se referiam. 

Na sua carta de 1560, enviada de Sao Vicente (SUt 

do Brasil), Jose de Anchieta escreveu 0 seguin! 

"Ha urn certo peixe, a que chamamos boi marinh 

Indios 0 denominam iguaragua, frequente na Capi 

do Espfrito Santo e em outras localidades para 0 ~ 

... de urn tamanho imenso; alimenta-se de erv 

Excede ao boi na corpulencia; e coberto de uma 

dura, assemelhando-se na cor ado elefante; tern. 

aos peitos uns como dois bra<;os, com que na 

em baixo deles tetas com que aleita os pr6prios fi 
tern a boca inteiramente semelhante a do ~ 

excelente paracomer-se, nao saberi as porem dis< 

se deve ser considerado como came ou antes ( 

peixe: da sua gordura, que esta inerente a p 

mormente em tome da cauda, lev ada ao fogo f 

urn molho, que bern pode comparar-se amante 

nao sei se a excedera; 0 seu 6leo serve para terr 

todas as cornidas: todo 0 seu corpo e cheio de 

s6lidos e durfssimos, tais que podem fazer as ve2 

marfim." Pelas localiza<;5es indicadas por An. 

parece tratar-se, neste caso, do manatim-carib 

que, ainda hoje atinge as latitudes meridionais 

se refere 0 naturalista69
• 

Bastante mais tarde, 0 mesmo Anchieta p: 

informa<;ao ao Geral da Companhia de Jesus Si 



'-boi' foram nomes usados pelos navegadores e 
zadores. 

to Galvao, em 'Tratado dos Descobrimentos' deu 

I tanto do dugongue, ou peixe-mulher, como do 

im-caribenho. Escreveu assim em relac;ao ao 

ro 66
: "Da mesma forma me disseram alguns 

,ueses que andaram por aquela costa do Cabo da 

speranc;a para Sofala, Qufloa e Melinde ... que 

osta havia gran des pescados que andavam 0 mais 

lpo na agua, direitos, e tin ham rostos e naturas de 

res, com que os pescadores se desenfadavam 

) os tomavam; e se os vendiam davam-Ihe 

~nto se donniram com elas; e se 0 nao fizeram 

lhas compravam, e de outra maneira nao lhes 
por elas nenhuma coisa". 

) ao manatim, ao referir-se as Antilhas, relatou 67: 

urn peixe que se chama Monatim; e grande e de 

em a cabec;a e rosto de vaca, e tam bern na came 

muito com esta. Tern uns brac;os junto dos 

;, com que nadam. 0 mais de seu comer, e erva 

sce ao longo da agua. E muito saboroso; tern 

edras na cabec;a que sao proveitosas para a dor 
·a, e a femea tern tetas nos peitos com que cria 
,s que nascem vivos." 

foi no Brasil que se multiplicaram as observac;6es 

I1tanos dos portugueses a estes animais. A costa 

e do Brasil e frequentada por duas especies, uma 

IS penetra longamente no Amazonas, confundidas 

~mpo sob a designac;ao de Trichechus manatus. 

Por isso, quando os naturalistas do Brasil colonial 

descrevem estes animais nem sempre e possivel saber 

rigorosamente a qual das especies - manatim-amazonico 

ou manatim-caribenho -, se referiam. 

Na sua carta de 1560, enviada de Sao Vicente (sudeste 

do Brasil), Jose de Anchieta escreveu 0 seguinte68 : 

"Ra urn certo peixe, a que chamamos boi marinho, os 

indios 0 denominam iguaraguii, frequente na Capitania 

do Espfrito Santo e em outras localidades para 0 Norte 

... de urn tamanho imenso; alimenta-se de ervas ... 

Excede ao boi na corpulencia; e coberto de uma pele 

dura, assemelhando-se na cor a do elefante; tern junto 

aos peitos uns como dois brac;os, com que nada, e 

em baixo deles tetas com que aleita os proprios filhos; 

tern a boca inteiramente semelhante a do boi. E 
excelente para comer-se, nao saberi as porem discemir 

se deve ser considerado como carne ou antes como 

peixe: da sua gordura, que esta inerente a pele e 

mormente em tome da cauda, levada ao fogo faz-se 

urn molho, que bern pode comparar-se a manteiga, e 

nao sei se a excedera; 0 seu oleo serve para temperar 

todas as comidas: todo 0 seu corpo e cheio de ossos 

solidos e durfssimos, tais que podem fazer as vezes do 

marfim." Pelas localizac;5es indicadas por Anchieta 

parece tratar-se, neste caso, do manatim-caribenho, 

que, ainda hoje atinge as latitudes meridionais a que 

se rdere 0 naturalista 69. 

Bastante mais tarde, 0 mesmo Anchieta prestou 

informac;ao ao Geral da Companhia de Jesus sobre 0 
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Brasil. E ai, na sec<;ao 'Pescados', relata que "Nos rios 

caudais que entram no mar ha peixes-bois que tern de 

peso 20 e 30 arrobas. Dentro do cerebro destes se 

acha uma pedra mui medicinal para quem tern dor de 

pedra e a came e de pre<;o, cozinha-se com couves e 

sabe acame de vaca; se com especiaria, sabe a carneiro 

e tambem a porco e faz-se chacina muito boa". Ediffcil 

dizer a que especie se referia nesta passagem, pois 0 

relato e sobre 0 Brasil em geral; referir-se-ia possivel
mente as duas 70. 

Pero de Magalhaes de Gandavo tambem se ocupou 

do peixe-boi 71 : " •.. tratarei logo em especial de urn certo 

genero deles [peixes] que ha nestas partes, a que 

chamam peixes bois: os quais sao tao grandes, que os 
maiores pesam quarenta cinquenta arrobas. Tern 0 

focinho como 0 de boi, e do is coutos com que nadam 

a maneira de bra<;os. As femeas tern duas tetas com 

o leite das quais se criam os filhos. 0 rabo e largo 
rombo e nao muito comprido. Nao tern fei<;ao alguma 
de nenhum peixe somente na pele quer-se parecer com 

toninha. Estes peixes pela maior parte se acham em 

alguns rios, ou bafas desta costa, principalmente onde 

algum ribeiro, ou regato se mete na agua salgada sao 
mais certos; porque botam 0 focinho de fora, e pas cern 

as ervas que se criam em semelhantes partes, e tambem 
comem as folhas de umas arvores que chamam Mangues, 

de que ha grande quantidade ao longo dos mesmos 

rios ... os matam com arp6es, e tambem em pesqueiras 
costumam tomar alguns, porque vern com a enchente 

da mare aos tais lugares, e com a vazante se tornam 
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iJ . E ai, na sec<;:ao 'Pescados', relata que "Nos rios 

ais que entram no mar ha peixes-bois que tern de 

~O e 30 arrobas. Dentro do cerebro destes se 

uma pedra mui medicinal para quem tern dor de 

a e a came e de pre<;:o, cozinha-se com couves e 

acame de vaca; se com especiaria, sabe a carneiro 

Ib€m a porco e faz-se chacina muito boa". Ediffcil 

. a que especie se referia nesta passagem, pois 0 

De sobre 0 Brasil em geral; referir-se-ia possivel
te as duas 70. 

de Magalhaes de Gandavo tambem se ocupou 
~ixe-boi 71: " ... tratarei logo em especial de urn certo 

ro deles [peixes] que ha nestas partes, a que 

]am peixes bois: os quais sao tao grandes, que os 

res pesam quarenta cinquenta arrobas. Tern 0 

tho como 0 de boi, e dois coutos com que nadam 

neira de bra<;:os. As femeas tern duas tetas com 

[e das quais se criam os filhos . 0 rabo e largo 

)() e nao muito comprido. Nao tern fei<;:ao alguma 

~nhum peixe somente na pele quer-se parecer com 

rn a. Estes peixes pela maior parte se acham ern 

ns rios, ou bafas desta costa, principalmente onde 

m ribeiro, ou regato se mete na agua salgada sao 

certos; porque botam 0 focinho de fora, e pascem 

'as que se criam em semelhantes partes, e tarnbem 

:m as folhas de umas arvores que chamam Mangues, 

Je ha grande quantidade ao longo dos mesmos 

.. as matam corn arp6es, e tambem ern pesqueiras 

mam tomar alguns, porque vern com a enchente 

are aos tais lugares, e com a vazante se tomam 



Parte anterior do corpo do mesmo exemplar para mostrar a a 
unhas nos dedos do membro anterior e a caraclerlstica configw 
cabe~a, que exibe grande desenvolvimento do labia superior; este fa 

especie de disco labial, maleavel e senslvel 

Exemplar de peixe-boi do Amazonas, Trichechus illUllguis, do Museu 
Zoologico da Universidade de Coimbra. Comprimento: 2,43 m. ESle exem
plar foi enviado, em 1806, do Real Museu da Ajuda para 0 Museu da 
Universidade. Note-se 0 corpo fusiforme e maci~o, a transforma~ao dos 
membros anteriores em barbatanas e 0 completo desaparecimento dos 

membros posteriores 



Parte anterior do corpo do mesmo exemplar para mostrar a ausencia de 
unhas nos dedos do membro anterior e a caracterfstica configuray3o da 
cabeya, que exibe grande desenvolvimento do labio superior; este forma uma 

especie de disco labial , maleavel e sen sf vel 

de peixe-boi do Amazonas, Trichechus illullguis, do Museu 
Uuiversidade de Coimbra. Comprimento: 2,43 m. Este exem

lviado, em 1806, do Real Museu da Ajuda para 0 Museu da 
de. Note-se 0 corpo fusiforme e maciyO, a transformay3o dos 
3.:lIenores em barbatanas e 0 completo desaparecimenlo dos 

membros posteriores 



a ir para 0 mar de onde vieram ... e muito g< 
em grande maneira, e totalmente parece carne. 

na semeJhan<;:a, como no sab~r: e assado nac 
nenhuma diferen<;:a do lombo de porco. Tam~ 

coze com couves e guiza-se como came, e assiJ 

ha pessoa que 0 coma, que 0 julgue por peixe 

se 0 conhecer primeiro." 

E muito interessante, pela variedade dos tema 

aborda, este longo relato de Gandavo. Associa 

animal sempre aproximidade do mar, parece n: 

-se sobretudo, se nao exclusi vamente, ao mar 

-caribenho. Com efeito, em manuscrito anterior ae 

de que se extrafu 0 relata atras reproduzido, Gfu 

referia7 2 haver na Capitania do Espflito Santo u 

muito grande "no qual se acham mais peixes bo 

noutro nenhum Rio desta costa". Ora, a 

correspondente a esta antiga capitania e, de 

frequentada pelo manatim-caribenho e nao 

amaz6nico. 

Outros naturalistas portugueses dos seculos XVI e 

escreveram comentarios sobre os peixes-bois do 1 

Nao entrarei em repeti<;:5es do que ja anteriorme 

referiu. Apenas outro sera mencionado e esse i 

Crist6vao de Lisboa, que viveu no Maranhao (no 

do Brasil) entre 1624 e, pelo menos, 1627. A 

hist6rico-natural que se Ihe deve tern urn meri to 

entre as dos portugueses dessa epoca: eo de apr 

desenhos dos animais e plantas descritos, perm 
assim identifica<;:5es mais rigorosas. Sao tarnbem 



a ir para 0 mar de onde vieram ... e muito gostoso 

em grande maneira, e totalmente parece carne, assim 

na semelhan<;a, como no sabor: e assado nao tern 

nenhuma diferen<;a do lombo de porco. Tambem se 

coze com couves e guiza-se como carne, e assim nao 

ha pessoa que 0 coma, que 0 julgue por peixe salvo 

se 0 conhecer primeiro." 

E muito interessante, pel a variedade dos tern as que 

aborda, este longo relato de Gandavo. Associando 0 

animal sempre aproximidade do mar, parece referir

-se sobretudo, se nao exclusivamente, ao manatim

-caribenho. Com efeito, em manuscrito anterior ao livro 

de que se extraiu 0 relato atras reproduzido, Gandavo 

referia72 haver na Capitania do Espfrito Santo urn rio 

muito grande "no qual se acham mais peixes bois que 

noutro nenhum Rio desta costa". Ora, a costa 

correspondente a esta antiga capitania e, de facto, 

frequentada pelo manatim-caribenho e nao pelo 

amazonico. 

Outros naturalistas portugueses dos seculos XVI e XVII 

escreveram comentarios sobre os peixes-bois do Brasil. 

Nao entrarei em repeti<;5es do que ja anteriorrnente se 

referiu. Apenas outro sera mencionado e esse e Frei 

Cristovao de Lisboa, que vi veu no Maranhao (nordeste 

do Brasil) entre 1624 e, pelo menos, 1627. A obra 

historico-natural que se the deve tern urn merito unico 

entre as dos portugueses dessa epoca: eo de apresentar 

desenhos dos animais e plantas descritos, permitindo 

assim identifica<;5es mais rigorosas. Sao tambem muito 
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interessantes os comentarios, que se reproduzem a seguir, 

evitando repetir elementos ja anterionnente inseridos7 
3 : 

"Guaragua e a vaca do mar, e da compridao de dez ou 

doze palmos, e grosso como uma vaca; e pardo cor de 

cinza, tern as tripas e a fressura como uma vaca ... 0 

macho tern a sua natura tamanha como de cavalo e da 

propria forma; 0 rabo tudo e gordura ... e ha algum 

tamanho que cIa dez ou onze arrobas e seis ou sete canadas 

de manteiga; nao se bota nada fora, tudo se come ate as 

tripas e a pele serve para fazer sola; fazem 0 seu 

acoitamento no mar perto da costa e no mes de Marc;:o 

vao aos lagos e rios de agua doce comer ervas e folhas; 

houve ano que se matariam trezentos peixes ou mais; ele 

tern duas pedras no ouvido do tamanho de urn botao 

engrossado e tern duas pequenas pegadas as duas as 

duas grandes e as pequenas servem para 0 ar e as grandes 

servem para a dor de pedra, coisa experiment ada em 

Franc;:a ..." 0 animal, de que Frei Cristovao apresentou 

desenhos, foi identificado com Trichechus manatus, 0 

manatim-caribenho, pois exibe unhas nos dedos 74. 

Urn animal como 0 peixe-boi nao podia passar 

despercebido ao grande explorador do Amazonas que 

foi Alexandre Rodrigues Ferreira. Bern pelo contrano 

foi colhido e preparado com abundancia. Em 1794, dois 

anos depois de ter terminado a expedic;:ao de 

A.R.Ferreira, havia no Real Museu da Ajuda sete 

exemplares de peixe-boi, mais dois esqueletos 75
• Destes, 

foi enviado urn exemplar, em 1795, para 0 Museu da 

Academia das Ciencias 76 e, em 1806, outro exemplar, 

que ainda a{ esta, para a Universidade de Coimbra 77. 

78 

Embora os manatins da America fossem, na 

ambos identificados com Trichechus manatus 

neste caso, efectivamente, do manatim-amazon 

seja, de Trichechus inunguis. 

Grandes navegadores no Indico, nao poru 

portugueses deixar de observar os dugongw 

quais, de resto, denominaram, particularmente 

-mulher'. Sao vanas as narrativas que escreverarJ 

esta especie. Apenas se transcreve a de Frei Je 

Santos, de especial interesse e sabor1 8 
: "Quin.ze 

de Sofala estao as ilhas das Bocicas ao longo ill 

para a parte do suI, no mar das quaes ha IDuit< 

mulher, que os naturaes das mesmas ilhas pes 

tomam com linhas grossas, e grandes anzoe 

cadeias de ferro, feitas somente para isso, e 

came fazem tassalhos, curados ao furno, que pc 

tassalhos de porco. Esta came e muito boa, 

gorda, e d'ella corniamos em Sofala muitas vezes 

com couves, e temperada com seu molho. Estc 

tern muita similhanc;:a com os homens e mulh 

barriga ate 0 pescoc;:o, onde tern todas as fei 

partes que teem as mulheres e homans. A fern 

seus filhos a seus peitos, que tern propriamentc 

uma mulher. Da barriga para baixo tern rabo 

grosso, e comprido, com barbatanas como cac;:ii 

pelle branda, e alva pela barriga, e pel as costas 

mais que a de cac;:ao. Tern brac;:os, mas nao teI! 

nem dedos, senao umas barbatanas, que Ihe co 

dos cotovelos, ate a ponta dos brac;:os. Tc 

disforme rosto espalmado, redondo, e muito rna 



ess.antes os comentanos, que se reproduzem a seguir, 

do repetir elementos ja anteriormente inseridos7 3 : 

aragua e a vaca do mar, e da compridao de dez ou 

~, palmos, e grosse como uma vaca; e pardo cor de 

a, tern as tripas e a fressura como uma vaca ... 0 

ho tern a sua natura tamanha como de cavalo e da 

rria forma; 0 rabo tudo e gordura ... e ha algum 

000 que da dez ou onze arrobas e seis ou sete canadas 

lanteiga; nao se bota nada fora, tudo se come ate as 

sea pele serve para fazer sola; fazem 0 seu 

:amento no mar perto da costa e no mes de Mar~o 

lOS lagos e rios de agua doce comer ervas e folhas; 

e ano que se matariam trezentos peixes ou mais; ele 

duas pedras no ouvido do tamanho de urn botao 

)ssado e tern duas pequenas pegadas as duas as 

grandes e as pequenas servem para 0 ar e as gran des 

~m para a dor de pedra, coisa experimentada em 

~a ..." 0 animal, de que Frei Crist6vao apresentou 

mos, foi identificado com Trichechus manatus, 0 

ltim-caribenho, pois exibe unhas nos dedos 74. 

animal como 0 peixe-boi nao podia passar 

~rcebido ao grande explorador do Amazonas que 

lexandre Rodrigues Ferreira. Bern pelo contralio 

Ilhido e preparado com abundancia. Em 1794, dois 

depois de ter terminado a expedi~ao de 

Ferreira, havia no Real Museu da Ajuda sete 

plares de peixe-boi, mais dois esqueletos 75. Destes, 

Iviado urn exemplar, em 1795, para 0 Museu da 

ernia das Ciencias 76 e, em 1806, outro exemplar, 

j!1da af esta, para a Universidade de Coimbra 77. 

Embora os manatins da America fossem, na epoca, 

ambos identificados com Trichechus manatus, trata-se 

neste caso, efectivamente, do manatim-amaz6nico, ou 

seja, de Trichechus inunguis. 

Grandes navegadores no Indico, nao podiam os 

portugueses deixar de observar os dugongues, aos 

quais, de resto, denominaram, particularrnente, 'peixe

-mulher'. Sao valias as narrativas que escreveram sobre 

esta especie. Apenas se transcreve a de Frei Joao dos 

Santos, de especial interesse e sabor7 
8 : "Quinze legoas 

de Sofala estao as ilhas das Bocicas ao longo da costa, 

para a parte do suI, no mar das quaes ha muito peixe 

mulher, que os naturaes das mesmas ilhas pescam, e 

tomam com linhas grossas, e grandes anzoes, com 

cadeias de ferro, feitas somente para isso, e de sua 

came fazem tassalhos, curados ao furno, que parecem 

tassalhos de porco. Esta came e muito boa, e mui 

gorda, e d'ella comiamos em Sofala muitas vezes cozida 

com couves, e temperada com seu molho. Este peixe 

tern muita similhan~a com os homens e mulheres da 

barriga ate 0 pesco~o, onde tern todas as fei~5es e 

partes que teem as mulheres e homans. A femea cria 

seus filhos a seus peitos, que tern propriamente como 

uma mulher. Da barriga para baixo tern rabo muito 

grosso, e comprido, com barbatanas como ca~ao. Tern 

pelle branda, e alva pela barriga, e pelas costas aspera 

mais que a de ca~ao. Tern bra~os, mas nao tern maos, 

nem dedos, senao umas barbatanas, que Ihe come~am 

dos cotovelos, ate a ponta dos bra~os. Tern urn 

disforme rosto espalmado, redondo, e muito maior que 
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de urn homem, mas nao tern n'elle similhan9a alguma 

de homem, porque tern a boca mui grande, similhante 
a boca de uma arraya, e os bei90s mui grossos, e 
derrubados, como bei90s de libreu. Tern a boca cheia 
de dentes, como dentes de cao, quatro dos quaes, que 
sao as pres as, the saem fora da boca quasi urn palmo, 
como dentes de porco javali, os quaes sao mui 
estimados, e d'elles fazem as contas a que chamam de 
peixe mulher; e dizem que tern muita virtude contra as 
almorreimas, e contra 0 fluxo de sangue, e trazem-se 
para isso junto da carne. Tern as ventas do nariz como 
as de urn bezerro, mui grandes. Chamam-Ihe peixe 

mulher, e nao homem, porque nas fei90es do corpo 
tern mais similhan9a de mulher que de homem. Este 
peixe nao falla, nem canta, como alguns querem dizer, 
somente quando 0 matam dizem que geme como uma 
pessoa; nao tern cabellos no corpo nem na cab~a. 
Tirado fora da agua morre como qualquer outro peixe, 
mas poem muito tempo em morrer se 0 nao matam." 

Entre as varias observa90es, muito curiosas, de Frei 
Joao esta a do desenvolvimento das presas no dugongue. 
Na realidade, nos machos jovens, ha urn incisivo, de 
cada lado, que pode ultrapassar 0 rebordo alveolar em 
mais de 7 cm. As presas, como sao design ados estes 
incisivos, desempenharao algum papel em eventuais lutas 
ritualizadas entre os machos. 

Algumas notas sobre conserva-;ao 

o mundo estranho e fascinante dos mamiferos marinhos 

esta muito amea9ado. Esta imagem e hoje vulgarizada 
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atraves da imprensa, do cinema, da televisao e all 

comunica9ao mel6dica. Em obra recente ( 

conserva9ao dos mamiferos em gera1 79 consideT3ll 

talvez ja extintos ou com elevada probabilidade ( 

serem a breve prazo quatro especies de cetaceos e ( 

de pinipedes: 

Lipotes vexillifer Golfinho-chines 

Platanista minor Golfinho do Indo 

Balaenoptera musculus Baleia-azul 

Balaenoptera physalus Baleia-fma 

Monachus monachus Foca-monge 

Monachus schauinslandi Foca-havaiana 

Porem, outras especies - quinze de cetaceos, set 

pinipedes e quatro de sirenios (todas as actuais) 

referidas em extin9ao na maior parte da sua are 
distribui9ao. Estas estimativas significariam que cere 

30% das especies actuais de mamiferos marinhos e 

amea9adas, havendo, entre elas, algumas talvez me 

ja extintas. 

No que respeita aos cetaceos, em particular, crite 

conservacionistas mais especfficosBO referem c 

especies 'ame~adas de extin9ao': baleia-franca-m 

baleia-azul, golfinho do Indo, golfinho-chines e Val 

(Phocoena sinus). E mais sete especies tidas c· 

'vulneraveis': baleia-franca-austral (Eubalaena ausm 

baleia da GroneHlndia, baleia-fina, baleia-dos-areTh 
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I hornem, mas nao tern n'elle similhan<;a alguma 

mern, porque tern a boca mui grande, similhante 

a de uma arraya, e os bei<;os mui grossos, e 
Jados, como bei<;os de libreu. Tern a boca cheia 

ltes, como dentes de cao, quatro dos quaes, que 

. presas, the saem fora da boca quasi urn palmo, 

dentes de porco javali, os quaes sao mui 
ldos, e d'elles fazem as contas a que chamam de 
rnulher; e dizem que tern muita virtude contra as 
reimas, e contra 0 fluxo de sangue, e trazem-se 

;so junto da carne. Tern as ventas do nariz como 

urn bezerro, mui grandes. Chamam-Ihe peixe 

r, e nao homem, porque nas fei<;5es do corpo 

ais similhan<;a de mulher que de homem. Este 
lao falla, nem canta, como alguns querem dizer, 
te quando 0 matam dizem que geme como uma 

l; nao temcabellos no corpo nem na cabe<;a. 

fora da agua morre como qualquer outro peixe, 
)em muito tempo em mOlTer se 0 nao matam." 

as vanas observa<;5es, muito curiosas, de Frei 
:ta a do desenvolvimento das presas no dugongue. 

lidade, nos machos jovens, ha urn incisivo, de 

ldo, que pode ultrapassar 0 rebordo alveolar em 
e 7 cm. As presas, como sao designados estes 
)$, desempenharao algum papel em eventuais lutas 
:adas entre os machos. 

Algumas notas sobre conserva~ao 

Ido estranho e fascinante dos mamiferos marinhos 

uito amea<;ado. Esta imagem e hoje vulgarizada 

atraves da imprensa, do cinema, da televisao e ate da 

comunica<;ao mel6dica. Em obra recente sobre 

conserva<;ao dos mamiferos em gera 179 consideram-se 

talvez ja extintos ou com elevada probabilidade de 0 

serem a breve prazo quatro especies de cetaceos e duas 

de pinfpedes: 

Lipotes vexillifer Golfinho-chines 

Platanista minor Golfinho do Indo 

Balaenoptera musculus Baleia-azul 

Balaenoptera physalus Baleia-fina 

Monachus monachus Foca-monge 

Monachus schauinslandi Foca-havaiana 

Porem, outras especies - quinze de cetaceos, sete de 

pinfpedes e quatro de sirenios (todas as actuais) -, sao 

referidas em extin<;ao na maior parte da sua area de 

distribui<;ao. Estas estimati vas significariam que cerca de 

30% das especies actuais de mamiferos marinhos estao 

amea<;adas, havendo, entre elas, algumas talvez mesmo 

ja extintas. 

No que respeita aos cetaceos, em particular, criterios 

conservacionistas mais especfficos80 referem cinco 

eS\lecles 'ameaqadas de eKtln.qa.a'·, balela-fcan.ca-n.e'bca, 
baleia-azul, golfinho do Indo, golfinho-chines e vaquita 

(Phocoena sinus). E mais sete especies tidas como 

'vulneraveis': baleia-franca-austral (Euhalaena australis), 

baleia da Gronelandia, baleia-fina, baleia-dos-arenques 
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(Balaenoptera borealis), jubarte, golfinho do Ganges 

(Platanista gangetica) e boto (lnia geoffrensis). 

Presume-se que estas sete especies, sem medidas 

conservacionistas adequadas, rapidamente 

desaparecerao. Vma outra especie, a baleia-cinzenta 

(Eschrichtius robustus), nao e listada, pensando certos 

autores81 que ja se extinguiu no Atlantico. Como se pode 

verificar, em todos estes conjuntos de especies pagam 

urn pesado tributo os misticetes e os golfinhos-fluviais 

(do Indo, do Ganges, chines e boto). 

Todavia, a despeito de tantos seculos de observa~ao, 

persegui~ao e captura de cetaceos, a grande maioria 

das especies (cerca de 80%) ainda mantem 0 estatuto 

conservacionista de 'insuficientemente conhecida'. 

Quantas nao permanecerao com este estatuto ate abeira 

da extin~ao? Em que medida tal estatuto nao e 

influenciado pelo interesse que as grandes potencias 

baleeiras tern na captura de determinadas especies? 

Seja como for, os riscos que os cetaceos e mamiferos 

marinhos em geral defrontam sao numerosos e poderosos. 

Entre eles referir-se-ao: (1) a ca~a, (2) capturas acidentais 

em redes de pesca, (3) destrui~ao deliberada por 

competirem com 0 homem relati vamente a recursos 

marinhos e (4) polui~ao e degrada~ao do habitat. A 

ca~a tera conduzido a extin~ao da vaca-marinha de 

Steller, sirenio de grande porte desaparecido no seculo 

XIX, da foca-monge das Carafbas e da baleia-cinzenta 

no Atlantico. Outras especies, designadamente as grandes 

baleias do Atlantico norte, ficaram com efectivos muito 
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Boto, ou golfinho do Amazonas, [nia geojJrellsis. Eis como Fn 
de Lisboa, ou quem por ele desenhou, viu 0 boto, na linguage 
denominado pira iaguara. E urn dos ceticeos corn estaruto de • 
o que significa que, sem adequadas medidas conservacionistas. pn: 

desaparecenl a breve trecho 



renoptera borealis), jubarte, golfinho do Ganges 

anista gangetica) e boto (Inia ge offrens is). 

Ime-se que estas sete especies, sem medidas 

ervacionistas adequadas, rapidamente 

)arecerao. Vma outra especie, a baleia-cinzenta 

rrichtius robustus), nao e listada, pensando certos 

;!S81 que ja se extinguiu no Atlantico. Como se pode 

car, em todos estes conjuntos de especies pagam 

:;gado tributo os misticetes e os golfinhos-fluviais 

rldo, do Ganges, chines e boto). 

via, a despeito de tantos seculos de observac;ao, 

guic;ao e captura de cetaceos, a grande maioria 

species (cerca de 80%) ainda man tern 0 estatuto 

~TVacionista de 'insuficientemente conhecida'. 

tas nao permanecerao com este estatuto ate abeira 

~tinc;ao? Em que medida tal estatuto nao e 

~nciado pelo interesse que as gran des potencias 

lias tern na captura de determinadas especies? 

::OIllO for, os riscos que os cetaceos e mamiferos 

!has em geral defrontam sao numerosos e poderosos. 

leles referir-se-ao: (1) a cac;a, (2) capturas acidentais 

edes de pesca, (3) destruic;ao deliberada por 

etirem com 0 homem relativamente a recursos 

mos e (4) poluic;ao e degradac;ao do habitat. A 

lera conduzido a extinc;ao da vaca-marinha de 

If, sirenio de grande porte desaparecido no seculo 

Ida foca-monge das Carrubas e da baleia-cinzenta 

lantico. Outras esp6cies, designadamente as grandes 

IS do Atlantico norte, ficaram com efectivos muito 

• 
BOlO, ou golfinho do Amazonas, Inia geoffrellsis. Eis como Frei Crist6vao 
de Lisboa, ou quem por ele desenhou, viu 0 bolO, na linguagem indfgena 
denominado pira iaguara. E urn dos cetaceos com estatuto de 'vulneravel', 
o que significa que, sem adequadas 	me<lidas conservacionistas, provavelmente 

desaparecenl a breve trecho 
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reduzidos. A ca~a comercial dos pinipedes de 
dimensoes foi tamMm responsavel pela sua n: 
efectivos vestigiais. 

Para nao sair do quadro descrito pel os nall 

portugueses e ainda que descontando algum 
exagero, basta referir as carnificinas da foea-ill! 

Rio de Ouro, que Gomes Eanes de Zurara re 
seculo XV, a matan~a de peixes-bois no Mara 
seculo XVII - mais de trezentos por ano, segUi 
Crist6vao de Lisboa -, e a ca~a das baleias n 
duzentos animais por ana no seculo XVIII. Est 

do passado pr6ximo, mais apuradas, declarav 
as Ilhas Adjacentes, entre 1939 e 1944, urn 

superior a 565 cachalotes mortos por ano! No 
estima-se existirem ainda umas centenas de IT 

cachalotes, embora com despropor~ao sexual pr 
pela ca~a. 

Aca~a e a outros factores de destrui~ao M ql 
caracteristicas pr6prias dos mamiferos marinhos 
si s6 ou em interac~ao com aqueles, nao aju 
nada a preserva~ao destes animais. Embc 
longevidades, geralmente, apreciaveis, atingen 

maturidade, sao uniparos e tern periodos de ~ 
relativamente longos. a recrutamento e, con 

temente, lento e a recupera~ao das perdas pe 
popula~oes tamMm 0 e. 

Outros factores, como a facil disrup~ao d 
complexas estruturas sociais, a dependencia de 

marinhos tambem almejados pelo homern, 0 inn 



reduzidos. A ca<;a comercial dos pinfpedes de gran des 

dimens6es foi tam bern responsavel pela sua redu<;ao a 

efectivos vestigiais. 

Para nao sair do quadro descrito pelos naturalistas 

portugueses e ainda que descontando algum possivel 

exagero, basta referir as camificinas da foea-monge em 

Rio de Ouro, que Gomes Eanes de Zurara relatou no 
seculo XV, a matan<;a de peixes-bois no Maranhao do 

seculo XVII - mais de trezentos por ano, segundo Frei 

Cristovao de Lisboa -, e a ca<;a das baleias na Bafa 
duzentos animais por ano no seculo XVIII. Estatfsticas 

do passado proximo, mais apuradas, declaravam para 

as Ilhas Adjacentes, entre 1939 e 1944, uma media 
superior a 565 cachalotes mortos por ano! No entanto, 

estima-se existirem ainda umas centenas de milhar de 

cachalotes, embora com despropor<;ao sexual provoeada 

pel a ca<;a. 

Aca<;a e a outros factores de destrui<;ao ha que juntar 
caracterfsticas proprias dos marnfferos marinhos que, por 

si so ou em interac<;ao com aqueles, nao ajudam em 

nada a preserva<;ao destes animais. Embora com 

longevidades, geralmente, apreciaveis, atingem tarde a 
maturidade, sao uniparos e tern perfodos de gesta<;ao 

relativamente longos. 0 recrutamento e, consequen
temente, lento e a recupera<;ao das perdas pelas suas 

popula<;6es tambem 0 e. 

Outros factores, como a facil disrup<;ao das suas 

complexas estruturas sociais, a dependencia de recursos 

marinhos tambem almejados pelo homem, 0 interesse de 
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certos pafses na sua captura ou praticas culturais 

ancestrais de que algumas etnias nao abdicam, tomam a 

preserva~ao dos mamfferos marinhos urn dificil problema 

conservacionista dos nossos tempos. 

Conclusoes 

Urn trabalho desta fndole poderia ter conc1usoes de tipos 

diversos ou ate nenhumas. Parece, no entanto, que os 

curiosos relatos dos nossos antigos naturalistas, exibindo 

formas particulares de observa~ao e valoriza~ao da 

natureza, merecerao algumas considera~oes globais. 

Conforme se anunciou anterionnente sera privilegiada a 
. perspecti va hist6rico-cientffica. 

Quase todas as ideias sobre a hist6ria natural dos animais 

vaG buscar as suas rafzes a Arist6teles. Nao porque, 

antes dele, nao tivessem existido observa~oes sobre os 
animais ou algum conhecimento zool6gico. Mas sim 

porque a pormenoriza~ao, por urn lado, e a sfntese, por 

outro, desse conhecimento foram realizadas com tal 

mestria pelo fil6sofo-naturalista que predorninaram dois 

rnilenios no pensamento biol6gico. Daf que seja quase 

sempre obrigat6rio recuar a Arist6teles para uma 
perspectiva mais completa da Zoologia 82. 

Arist6teles e 0 conhecimento puro 

Arist6teles empenhou-se com inteireza na observa~ao e 

reflexao sobre as coisas. Basta ler qualquer dos seus 
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tratados - 'Hist6ria dos animais', 'Partes do amJ 

ou 'Gera~ao dos animais' -, para 0 verificar no <JUI 
a Zoologia. Sem repudiar os aspectos de inte 

imediato ou a esp6cie humana como referencial, 0 fiI 

abordou com igual entusiasmo todos os temas cuja 

lhe era tecnicamente possivel. Exibiu uma 

universalista do conhecimento: este interessou-lhe 

pr6prio. 

Arist6teles observava, estabelecia correla~5es, proc 

as causas de todos os fen6menos. AscoITela~5es 

que por vezes espurias, consubstanciaram 0 m 

comparativo, de generalizado uso em Hist6ria natu 

compara~ao pennitiu-Ihe compartimentar, minimal! 
e certo, a diversidade animal: 0 suficiente para ori 

os seus leitores entre a que poderiam encontrar. I 

fil6sofo-naturalista havia a especie, que ele tratava 

indivfduo, e 0 genero, umas vezes, ao que p, 

alargado (grande genero), outras em senti do usual, 

restrito. 

a genero correspondia, em geral, ao que 

hierarquizamos como filo ou c1asse e significa'1 

conjunto de especies com caracteres COl 

suficientemente distintivos de outros grupos de esp 

Assim, para Arist6teles, os cetaceos, os quadrU 
vivfparos, as aves e os peixes eram generos. P 

esta hierarquiza~ao mfnima - genero ou grande g6 

especie -, era utilizada com pouca consistencia: 

grupo de especies de certo genero apresentas. 

comum caracteres suficientemente distintivos d , 



paIses na sua captura ou pniticas culturais 

tis de que algumas etnias nao abdicam, tomam a 

~o dos mamiferos marinhos urn dificil problema 
acionista dos nossos tempos. 

Conclusoes 

alho desta fndole poderia ter conclus5es de tipos 

; ou ate nenhumas. Parece, no entanto, que os 

relatos dos nossos antigos naturalistas, exibindo 

particulares de observar;ao e valorizar;ao da 

t, merecerao algumas considerar;5es globais. 

Ie se anunciou anteriorrnente sera privilegiada a 
iva historico-cientffica. 

das as ideias sobre a historia natural dos animais 

:;ar as suas rafzes a Aristoteles. Nao porque, 

ie, nao ti vessem existido observar;5es sobre os 

ou algum conhecimento zoologico. Mas sim 

pormenorizar;ao, por wn lado, e a slntese, por 

~sse conhecimento foram realizadas com tal 

tel0 filosofo-naturalista que predominaram dois 

no pensamento biologico. Oa{ que seja quase 

obrigatorio recuar a Aristoteles para uma 
va mais completa da Zoologia 82. 

es e 0 conhecimento puro 

::s empenhou-se com inteireza na observar;ao e 

sobre as coisas. Basta ler qualquer dos seus 

tratados - 'Historia dos animais', 'Partes dos animais' 

ou 'Gerar;ao dos animais' -, para 0 verificar no que toca 

a Zoologia. Sem repudiar os aspectos de interesse 

imediato ou a especie humana como referencial, 0 filosofo 

abordou com igual entusiasmo tooos os temas cuja analise 

lhe era tecnicamente possive!. Exibiu uma visao 

universalista do conhecimento: este interessou-Ihe por si 

proprio. 

Aristoteles observava, estabelecia correlar;5es, procurava 

as causas de todos os fenomenos. As correlar;5es, ainda 

que por vezes espurias, consubstanciaram 0 metodo 

comparativo, de generalizado uso em Historia natural. A 

comparar;ao permitiu-Ihe compartimentar, minimamente 

e certo, a diversidade animal: 0 suficiente para orientar 

os seus leitores entre a que poderiam encontrar. Para 0 

filosofo-naturalista havia a especie, que ele tratava como 

indivfduo, e 0 genero, umas vezes, ao que parece, 

alargado (grande genero), outras em sentido usual, mais 

restrito. 

o genero correspondia, em geral, ao que hoje 

hierarquizamos como filo ou classe e significava urn 

conjunto de especies com caracteres comuns 

suficientemente distintivos de outros grupos de especies. 

Assim, para Aristoteles, os cetaceos, os quadrupedes 

vivlparos, as aves e os peixes eram generos. Porem, 

esta hierarquizar;ao mInima - genero ou grande genero e 

especie -, era utilizada com pouca consistencia: se urn 

grupo de especies de certo genero apresentasse em 

comum caracteres suficientemente distintivos de outras 
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especies do mesmo genero, Aristoteles nao hesitava em 

considerar tal grupo tambem como urn genero. Tinhamos, 

assim, generos que englobavam especies e outros 

generos. Por exemplo: 0 genero dos quadrupedes 

viviparos incluia numerosas especies e mais 0 genero 

dos animais 'com cauda de longas crinas', como 0 cavalo, 

o burro, a mula e 0 hemfon0 83 . 

A hierarquiza9ao taxonomica de Aristoteles nao foi mais 

longe que isto. Arist6teles nunca procurou classificar os 

animais; compartimentou a diversidade da forma mais 

conspfcua e comoda que the foi possivel de modo a 

lidar facilmente com ela. A ideia de uma classifica9ao 

hienirquica - que so com 0 evolucionismo encontraria 

fundamenta9ao logica -, ter-lhe-a parecido absurda, visto 

que, para ele, a natureza passaria numa grada9ao continua 

dos objectos inanimados aos animais. Daqui resultaria 

que entre grupos sucessivos as diferen9as parecessem 

infinitesimais e que existissem grupos ou especies 

intermedias; ou seja, com caracteres do grupo anterior 

e do seguinte. Assim, por exemplo, os morcegos e a 

avestruz situar-se-iam entre os quadrupedes e as aves, 

bern como os cetaceos e as focas, conforme ja foi 

referido, entre os animais terrestres e os aquaticos. 

Fase pre-lineana 

A perspectiva do conhecimento desinteressado e amplo 

do mundo fisico perdeu-se com 0 Cristianismo. as 

Padres da Igreja acentuaram que a dev09ao e 0 estudo 
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deviam ser consagrados apenas a Deus. A n 

merecia esse empenhamento e aten9ao; de . a 

aproveitar-se e moderadamente84 . Em conso 

seguiu-se urn perfodo muito longo em que 0 

diversidade quase se cingiu as aplica90es. Desv 

o interesse no conhecimento por si proprio. pela 

curiosidade de investigar os objectos, os fena 

as suas causas. 

Enesta fase - a qual, numa perspectiva exclusi 

historico-natural, designarei por pre-lineana 

primeiros descobridores e colonizadores portu~ 

integraram no conhecimento da natureza tropical 

eram homens de cultura, possivelmente conh( 

de literatura zoologica medieval e renascentista 

e comum a todos uma constante preocupa9ao 

que pOem nos seus relatos e descri90es. Para qUi 

os animais ou suas partes sao questOes sempre a 

e compreensivelmente, pois, como colon: 

desejariam prevenir quem a seguir viesse. 

Tal atitude, contudo, manteve-se exclusive 

decorrer do tempo. Notar-se-a nos relatos de na 

portugueses anteriormente reproduzidos que as 

preponderantes foram sempre a utilidade e " 

animais ou seus produtos, a forma como devia, 

a sua carne ou usar-se a gordura ou os oleos 

ela se faziam, 0 usa e valor da pele ou dos de 

Sao, no entanto, curiosos e sugestivos os no 

atribuiram a esses animais, por exemplo aos m 

dugongues, ainda desconhecidos ou mui l 



es do mesmo genero, Aristoteles nao hesitava em 

Ierar tal grupo tambem como urn genero. Tinhamos, 

generos que englobavam especies e outros 

)s. Por exemplo: 0 genero dos quadrupedes 

[[OS inclufa numerosas especies e mais 0 genero 

imais 'com cauda de longas crinas', como 0 cavalo, 
0 , a mula e 0 hemiono 83. 

arquizac;:ao taxonomica de Aristoteles nao foi mais 

que isto. Arist6teles nunc a procurou classificar os 

is; compartimentou a diversidade da forma mais 

lcua e comoda que the foi possivel de modo a 

:lcilmente com ela. A ideia de uma classificac;:ao 

juica - que so com 0 evolucionismo encontraria 

nentac;:ao logic a -, ter-Ihe-a parecido absurda, visto 

!TIl ele, a natureza passaria numa gradac;:ao continua 

~ectos inanimados aos animais. Daqui resultaria 

ltre grupos sucessivos as diferenc;:as parecessem 

esimais e que existissem grupos ou especies 

roias, ou seja, com caracteres do grupo anterior 

~guinte. Assim, por exemplo, os morcegos e a 

lZ situar-se-iam entre os quadrupedes e as aves, 

omo os cetaceos e as focas, conforme ja foi 

lo, entre os animais terrestres e os aqu<lticos. 

Ire-lineana 

pectiva do conhecimento desinteressado e amplo 

ndo fisico perdeu-se com 0 Cristianismo. Os 

da Igreja acentuaram que a devoc;:ao e 0 estudo 

deviam ser consagrados apenas a Deus. A natureza nao 

merecia esse empenhamento e atenc;:ao; devia somente 

aproveitar-se e moderadamente84
• Em con sequencia, 

seguiu-se urn periodo muito longo em que 0 estudo da 

diversidade quase se cingiu as aplicac;:6es. Desvaneceu-se 

o interesse no conhecimento por si proprio, pela simples 

curiosidade de investigar os objectos, os fenomenos e 

as suas causas. 

Enesta fase - a qual, numa perspectiva exclusivamente 

historico-natural, designarei por pre-lineana -, que os 

primeiros descobridores e colonizadores portugueses se 

integraram no conhecimento da natureza tropical. Alguns 

eram homens de cultura, possivelmente conhecedores 

de literatura zoologica medieval e renascentista. Porem, 

ecomum a todos uma constante preocupac;:ao utilitana 

que poem nos seus relatos e descric;:5es. Para que servem 

os animais ou suas partes sao quest5es sempre abordadas 

e compreensivelmente, pois, como colonizadores 

desejariam prevenir quem a seguir viesse. 

Tal atitude, contudo, manteve-se exclusiva com 0 

decorrer do tempo. Notar-se-a nos relatos de naturalistas 

portugueses anteriormente reproduzidos que as quest5es 

preponderantes foram sempre a utilidade e valor dos 

animais ou seus produtos, a forma como devia comer-se 

a sua came ou usar-se a gordura ou os oleos que com 

ela se faziam, 0 usc e valor da pele ou dos dentes, etc. 

Sao, no entanto, curiosos e sugestivos os nomes que 

atribuiram a esses animais, por exemplo aos manatins e 

dugongues, ainda desconhecidos ou muito pouco 
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conhecidos na Europa. Os manatins foram designados 

por 'peixes-bois', 'bois-marinhos' ou 'vacas-do-mar', 

nomes que comec;aram a ser divulgados a partir de 

meados do seculo XVI, mas que Lineu ainda desconhecia 

ao descrever Trichechus manatus. E0 nome espanhol 

manati que Lineu referiu e que foi buscar a ClUsio, 

Aldrovandi e John Ray, bern como vaca marina, citado 

por este ultim085
. Quanta ao dugongue, a fazer fe no 

relato de Antonio Galvao, nao poderia encontrar-se 

melhor nome que 0 de 'peixe-mulher'. 

A fidelidade a Lineu 

Lineu procedeu asistematizac;ao da diversidade natural 

a partir de 1735 (data da La edic;ao de Systema 

naturae). A ordenac;ao taxonomica e normalizac;ao 

nomenclatural que criou permitiram 'arrumar' tudo 0 que 

ate entao se conhecia na natureza: minerais, roc has, 

fosseis, plantas e animais. Atraves de uma classificac;ao 

dicotornica baseada em caracteres facilmente discemiveis 

e em reduzido nUmero (classificac;ao artificial), hierarquizou 

a diversidade, agrupando especies com caracterfsticas 

comuns. 0 exito do seu sistema foi tal que, em 1758, 

publicava a 1O.a edic;ao de Systema naturae e, em 1766, 

a 12.a
, ultima divulgada em sua vida. 

o Systema naturae constituiu uma enciclopedia das 

especies reconhecidas por Lineu que atravessou, sempre 

actualizada, parte significativa do seculo xvrn. Entre as 

suas vaDas qualificac;6es, duas desempenharam urn papel 
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fundamental durante mais de urn seculo. Em ;
lugar, a estrutura dicotomica da classificayao ..; 

permitia localizar e reconhecer as especies ja ~ 

abrindo vias para a descoberta das ainda nao 
Em segundo lugar, fomecia urn meio de denorn 

rigorosa e exclusiva para toda a diversidade natu 

'produtos naturais' - nome comummente atribu 

especies, que acentuava a vertente utilitana da H 

natural nessa epoca -, passaram, assim, a ser desi~ 
com universalidade e sem ambiguidade. Por Outr 

os gabinetes de curiosidades e museus de Historia 
que lhes sucederam ai encontraram urn sistema c( 

de nomenclatura e exibic;ao que tera contribufd 

despertar muitas vocac;6es naturalistas. 

. Como sempre acontece com as obras deste I 

amplidao, 0 Systema naturae tomou-se uma refe 

obrigatoria e teve uma muItidao de fieis seguidm 

mal ousavam discordar de urn ou outro ponto, 
eriorme autoridade reconhecida em Lineu86. Tambe 

detractores, poucos; e, com a relevancia atrib 
epoca ao naturalista sueco, talvez apenas urn, B 

Os naturalistas portugueses do seculo xvrn e priI 
do seculo XIX exemplificam flagrantemente uma 
fidelidade a Lineu e, simultaneamente, 0 recei( 
comprometerem descrevendo como novidades e~ 
que Lineu nao conhecia. Uma e outra atitudes d m 

a inexistencia de urn meio cientffico portugues 

incipiente Academia das Ciencias ainda nao con 

preencher e vivificar. Para nao sairmos do te 

livro sao suficientes os dois exemplos seguin 



dos na Europa. Os manatins foram designados 

xes-bois', 'bois-marinhos' ou 'vacas-do-mar', 

que come<;aram a ser di vulgados a partir de 

do seculo XVI, mas que Lineu ainda desconhecia 

:ever Trichechus manatus. Eo nome espanhol 

que Lineu referiu e que foi buscar a Clusio, 

mdi e John Ray, bern como vaca marina, citado 

ultim085
. Quanto ao dugongue, a fazer fe no 

e Antonio Galvao, nao poderia encontrar-se 

[lome que 0 de 'peixe-mulher'. 

dade a Lineu 

iocedeu a sistematiza<;ao da diversidade natural 

de 1735 (data da 1.3 edi<;ao de Systema 

). A ordena<;ao taxonomica e normaliza<;ao 

latural que criou pennitiram 'arrumar' tudo 0 que 

o se conhecia na natureza: minerais, rochas, 

plantas e animais. Atraves de uma classifica<;ao 

ica baseada em caracteres facilmente discerniveis 

uzido nUmero (classificac;ao artificial), hierarquizou 

idade, agrupando especies com caracterfsticas 

. 0 exito do seu sistema foi tal que, em 1758, 

fa a 10.3 edi<;ao de Systema naturae e, em 1766, 

ltima di vulgada em sua vida. 

rna naturae constituiu uma enciclopedia das 

reconhecidas por Lineu que atravessou, sempre 

ida, parte significativa do seculo XVIII. Entre as 

as qualifica<;6es, duas desempenharam urn papel 

fundamental durante mais de urn seculo. Em primeiro 

lugar, a estrutura dicotomica da classifica<;ao lineana 
permitia localizar e reconhecer as especies ja descritas, 

abrindo vias para a descoberta das ainda nao descritas. 

Em segundo lugar, fomecia urn meio de denomina<;ao 

rigorosa e exclusiva para toda a diversidade natural. Os 

'produtos naturais' - nome comummente atribufdo as 
especies, que acentuava a vertente utilitaria da Historia 
natural ness a epoca -, passaram, assim, a ser designados 

com universalidade e sem ambiguidade. Por outro lado, 

os gabinetes de curiosidades e muse us de Historia natural 

que lhes sucederam af encontraram urn sistema coerente 
de nomenclatura e exibi<;ao que tera contribufdo para 

despertar muitas voca<;6es naturalistas. 

Como sempre acontece com as obras deste peso e 

amplidao, 0 Systema naturae tomou-se uma referencia 

obrigatoria e teve uma multidao de fieis seguidores que 
mal ousavam discordar de urn ou outro ponto, dada a 

enorme autoridade reconhecida em Lineu86
• Tambem teve 

detractores, poucos; e, com a relevancia atribufda na 

epoca ao naturalista sueco, talvez apenas urn, Buffon. 

Os naturalistas portugueses do seculo xvrn e princfpios 

do seculo XIX exemplificam flagrantemente uma grande 
fidelidade a Lineu e, simultaneamente, 0 receio de se 
comprometerem descrevendo como novidades especies 

que Lineu nao conhecia. Uma e outra atitudes denunciam 

a inexistencia de urn meio cientffico portugues, que a 

incipiente Academia das Ciencias ainda nao conseguia 
preencher e vi vificar. Para nao sainnos do tema deste 

livro sao suficientes os dois exemplos seguintes. 
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Alexandre Rodrigues Ferreira colheu com abundancia 

significativa 0 peixe-boi do Amazonas. Identificou-o com 

Trichechus manatus, a unica especie de sirenio 

conhecida de Lineu e explicitamente diagnosticada por 

ele pel a presenc;a de unhas nos dedos dos membros 

anteriores. Ferreira verificou certamente que os 

exemplares do Amazonas nao exibem unhas. 

A despeito disso atribuiu-os a T. manatus, nao 

desrespeitando, assim, a opiniao de Lineu, que 

generalizara a area desta especie aAmerica. 

A identificac;ao das especies por via da distribuic;ao 

geognuica indicada por Lineu e nao pelo exame cntico 

dos exemplares atraic;oaria mais vezes os naturalistas 

portugueses. Assim aconteceu com Brotero relativamente 

afoca-cinzenta e talvez, bastante mais tarde, com Paulino 

d'Oliveira e Lopes Vieira relativamente afoca-de-crista. 

Tudo porque Lineu apenas indicou Phoca vitulina para 

os mares europeus. 

Einteressante notar que os nossos naturalistas dos fins 

do seculo XVIII, superiormente encarregados do 

conhecimento cientffico das colonias portuguesas, 0 

fizeram segundo a perspectiva utilitaria, prolongando as 

intenc;5es dominantes na fase pre-lineana para alem do 

seu limite formal. Saber 0 que havia e como poderia 

utilizar-se era 0 objectiv~ fundamental de uma potencia 

europeia de economia deficitaria. 

E igualmente interessante verificar-se 0 aparecimento, 

entre nos, de uma perspectiva mais ampla do 
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conhecimento da diversidade, sobretudo pr~ 

a apresentac;ao monogrcifica de temas historico--n; 

Aqui se inseriu, por exemplo, 0 estudo de Broter 

as focas, pormenorizado e bastante completo pm 

epoca. 0 tempo ja era outro e Brotero conviver 

penodo com urn meio cientffico extremamente 

como foi 0 frances de finais do seculo XVIII. 



Delre Rodrigues Ferreira colheu com abundancia 

c:a1iva 0 peixe-boi do Amazonas. Identificou-o com 

?chus manatus, a unica especie de sirenio 

:;ida de Lineu e explicitamente diagnosticada por 

la presen<;a de un has nos dedos dos membros 

ores. Ferreira verificou certamente que os 

)lares do Amazonas nao exibem unhas. 

;peito disso atribuiu-os a T manatus, nao 

;peitando, assim, a opiniao de Lineu, que 

tlizara a area desta especie aAmerica. 

1tifica<;ao das especies por via da distribui<;ao 

ifiea indicada por Lineu e nao pelo exame crftico 

emplares atrai<;oaria mais vezes os naturalistas 

ueses. Assim aconteceu com Brotero relativamente 

cinzenta e talvez, bastante mais tarde, com Paulino 

eira e Lopes Vieira relati vamente afoca-de-crista. 

JOrque Lineu apenas indicou Phoca vitulina para 

~es europeus. 

·essante notar que os nossos naturalistas dos fins 

:;ulo XVIII, superiormente encarregados do 

::imento cientffico das col6nias portuguesas, 0 

n segundo a perspectiva utilitaria, prolongando as 

5es dominantes na fase pre-lineana para alem do 

nite formal. Saber 0 que havia e como poderia 

r-se era 0 objectivo fundamental de uma potencia 

:ia de economia deficitaria. ... 

lmente interessante verificar-se 0 aparecimento, 

n6s, de uma perspectiva mais ampla do 

conhecimento da diversidade, sobretudo preocupada com 

a apresenta<;ao monognifiea de temas hist6rico-naturais. 

Aqui se inseriu, par exemplo, 0 estudo de Brotero sobre 

as focas, pormenorizado e bastante completo para a sua 

epoca. 0 tempo ja era outro e Brotero convivera largo 

perfodo com urn meio cientffico extremamente acti vo 

como foi 0 frances de finais do seculo XVIII. 
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Notas 

1 Elementos extrafdos de R.L. Carroll, Patterns and pro 

Vertebrate evolution, 1997, Cambridge University Pre 
classifica~ao dos Cetaceos e Mamfferos em geral ''-( 

excelente revisao de G. G. Simpson, 'The prin 

classification and a classification of Mammals', Bullt 

American Museum of Natural History, 85, 1945. 

2 Aristoteles, Histoire desanimaux (1964), 13, Paris, I 

Lettres. 

3 Aristoteles, Generation of animals (1990), 37, a 
Mass., Harvard University Press. 

4 As obras de Aristoteles sobre os animais, design 

'Historia dos animais', mostram, por urn lado, a 

perspicl'icia com que 0 grande naturalista da An 

estudou os animais marinhos. Por outro, a sua familiari 

cetaceos e pinfpedes, cujas observa~6es dispersou 

elas, sugere que aqueles mamfferos eram bastante f 

no Mediterraneo oriental na epoca em que 0 moS(J 

5 De Animalibus consta de 26 livros, dos quais os 19 

sao parafraseados de Arist6teles (,Hist6ria dos am 
livros, 'Partes dos animais', 4, 'Gera~ao dos animai 

livros 20 e 21 sao apendices aos anteriores, encontr:l 

desenvolvidos certos temas questionados por ArisU 

livros 22 a 26 sao da autoria de Alberto, consignand 

observa~6es sobre os animais e representando bern 0 

naturalista do frade dominicano. Sobre Alberto Mag 

obras ver lA. Weisheipl, ed., Albertus Magnus and the 

1980, Toronto, Pontifical Institute of Mediaeval Sn 

Scanlan, trad., Albert the Great, Man and the Bt 

Animalibus (Books 22-26), 1987, New York, M~ 

Renaissance Texts & Studies. 



Notas 

I Elementos extrafdos de R.L. Carroll, Patterns and processes of 

Vertebrate evolution, 1997, Cambridge University Press. Para a 

classifica<yao dos Cetaceos e Mamfferos em geral ver a ainda 

excelente revisao de G. G. Simpson, 'The principles of 

classification and a classification of Mammals', Bulletin of the 

American Museum of Natural History, 85, 1945. 

2 Arist6teles, Histoire des animaux (1964), 13, Paris, LesBelles 

Lettres. 

3 Arist6teles, Generation of animals (1990), 37, Cambridge, 

Mass., Harvard University Press. 

4 As obras de Arist6teles sobre os animais, designadamente 

'Hist6ria dos animais', mostram, por urn lado, a aten<yao e 

perspicacia com que 0 grande naturalista da Antiguidade 

estudou os animais marinhos. Por outro, a sua familiaridade com 

cetaceos e pinfpedes, cujas observa<y6es dispersou por todas 

elas, sugere que aqueles mamfferos eram bastante frequentes 

no Mediterriineo oriental na epoca em que 0 fil6sofo viveu. 

5 De Animalibus consta de 26 livros, dos quais os 19 primeiros 

sao parafraseados de Arist6teles (,Hist6ria dos animais', 10 

livros, 'Partes dos animais', 4, 'Gera<yao dos animais', 5). as 

livros 20 e 21 sao apendices aos anteriores, encontrando-se af 

desenvolvidos certos temas questionados por Arist6teles. as 

livros 22 a 26 sao da autoria de Alberto, consignando as suas 

observa<y6es sobre os animais e representando bern 0 talento de 

naturalista do frade dominicano. Sobre Alberto Magno e suas 

obras ver lA. Weisheipl, ed., Albertus Magnus and the Sciences, 

1980, Toronto, Pontifical Institute of Mediaeval Studies; J.J. 

Scanlan, trad., Albert the Great, Man and the Beasts: De 

Animalibus (Books 22-26), 1987, New York, Mediaeval & 

Renaissance Texts & Studies. 
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6 Segundo 0 seu tradutor, J.J.Scanlan, Alberto ten! observado 

exemplares de Balaena mysticetus e Physeter macrocephalus 

(= Physeter catodon), para alem de outras especies de Balae

nidae e Balaenopteridae e de Odobenus rosmarus, que tambem 

incluiu nos Cetaceos (Cetus) e descreveu. 

7 G. Rondelet, Libri di Piscibus Marinis, in quibus verae Piscium 

effigies expressae sunt, 1554, Ludguni, M.Bonhomme. A despeito 

do seu titulo, figuram neste livro descri<;:6es e desenhos de 

varios animais mfticos. 

8 Refiro-me a 10." edi<;:ao de Systema naturae, reproduzida em 

fac-simile, em 1939, pelo British Museum (Natural History), 

London. 

9 A.-G. Desmarest ed., Histoire naturelle de Lacepede, nouvelle 

edition, 1855, Paris, Fume et Cie. A primeira edi<;:ao desta obra 

foi publicada em 1804. Na edi<;:ao de 1855, Desmarest anotou e 

actualizou a classifica<;:ao. 

10 T. Bell, A history of British quadrupeds, including the 

Cetacea, 1837, London, John van Voorst. 

11 Ver, por exemplo, P. Gervais, Histoire naturelle des Mammiferes, 

1855, Paris, L. Curmer; A.E. Brehm, La vie des animaux illustree, 

edition fran<;:aise revue par Z. Gerbe, sem data, Paris, J.B. Bailliere; 

Maravilhas da Natureza (0 homem e os animais), revista e 

ampliada na parte relati va a Portugal por B. Osorio, 1891, Lisboa, 

Empreza da Hist6ria de Portugal. 

12 Refiro-me apenas a obras de conjunto sobre os mamfferos 

ibericos ou incluindo os mamfferos marinhos, como as de 

Mariano de la Paz Graells, Fauna Mastodologica Iberica, 1897, 

Madrid, L. Aguado; A. Cabrera, Fauna Iberica: Mamiferos, 

1914, Madrid, Museo Nacional de Ciencias Naturales; A.Nobre, 

Fauna marinha de Portugal, l. Vertebrados, 1935, Barcelos, 

Companhia Editora do Minho. 
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13 Ver, por exemplo, J. Serrao ed., 'Baleia' in Dicioruirio da j 

de Portugal, vol. I, 1971,282, Lisboa, Iniciativas Editoriai 

Sousa, 'Condicionamentos basicos' in Historia de Pt 

J. Mattoso dir., vol. II, 1993,378, Lisboa, Editorial Estan 

14 Conde de Ficalho, Coloquios dos simples e drogas d 

por Garcia da Orta, 1891, Lisboa, Imprensa Nacional..( 

Moeda (1987); E .Bourdelle et P.-P.Grasse, 'Ordre des Cit 

Traite de Zoologie, P'-P'Grasse dir., T.XVII, Premier fa: 

1955, 341-450, Paris, Masson; FFrade, 'Os animais 

produtos nos Coloquios de Garcia de Orta', Garcia (l 

(Lisboa), 11, 1963,695-714. 

15 Livro publicado nos primeiros anos do seculo :; 

reproduzido, em 1891, em 'Biblioteca de Classicos POrtui 

Lisboa. 

16 0 ambar-cinzento e constitufdo por urn grande nun 

gliceridos de acidos gordos muito complexos. Durante 

usou-se em medicina, atribuindo-se-lhe variadfssimo 

curativo. Entre outras virtudes teria a de afrodisfaco 

Garcia de Orta e Frei Joao dos Santos sugerem. Como 

de perfumes, isso sim, foi apreciado ate muito tarde por i 

uma rapida evapora<;:ao dos 6leos volateis. 

17 M. Ellis, A baleia no Brasil colonial, 1969, Universi< 

Sao Paulo. 

18 Ver a completa monografia de J. Mousinho Figu 

'Introdu<;:ao ao estudo da industria baleeira insular'. 1 

Pecuario, Ano XIV, 1946, n.o 2. 

19 Varios diplomas 1egais sobre a actividade baleeira men 

'ilhas a<;:orianas' ou 'mares dos A<;:ores ' . Vejam-se, por e:\ 

a lei de 26 de Maio de 1862, 0 regulamento para a pt 

baleia, de 2 de Agosto de 1902, a lei n. 1562, de 10 de 

de 1924, e os decretos n.o 11011, de 31 de Jullio de J 

n.o 39657, de 19 de Maio de 1954. 
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