
Palestra proferida por Arnaldo Machado Florence,
no Anti teatro da Fu.ndaçlo Educacional da RegiKo
de Bluaenau - lUlrB.-

lfIDADES COmORATIVAS DO SESQUICEB'fElIlRIO DO INVENTO DA FOTOGRAPIA
lIOBRASIL EIl 1832/1833 - HOMENAGENS PRESTADAS A B!RCULES FLOREWCE NA
CIDADE DE BLUJlENAU - SANTA CATARINA - 20 DE MAIO DE 1982.

.xcelent1ssillo Senhor Professor Dr. Arlindo Bernart, Kagnifico Reitor
da Universidade da Pundaçlo Educacional da Regilo de Bluaenau.
Excelentl·ssiao Senhor Frof. Dr. Brf!ulio Maria Schloegel, Iagn1fico Vi-
ce-Reitor da UniTersidade da Fundaçlo Educacional da Regia. te Blumeau.
Excelent1ssimo Senhor Dr. Eduardo Salvatore, muito ilustre e digno Pre-
sidente da Oonfederaçlo Brasileira de Fotografia e Cinema e do Foto-Ci-
De Clube Bandeirante.
Excelent saimo Senhor Dr. Sidney L~s Saut, Muito Digno Presidente dae ComiesSo Organizadora daa comelloraçUes do Seaquicentenirio da Invençlo
da Fotografia no Brasil e promotor da XIII: Bienal de Arte Fotogrlfica
Brasileira.
BxcelentissiàO Senhor GUnter Eail Georg Scbrlder, Muito Digno Presiden-
te do Foto Grupo de Indaial.
EXIlO. Sr. Prof. Dr. Boria Kossoy, M.Digno Diretor do Museu da Iasge. e
do So., da Secreiaria de Estado da Cultura de Slo Paulo.
Ilustres membros das delegaçUes dos Fotos Clubes, filiados ê Confedera-
çlo Brasileira de Fotografia e Cinema.
Ilustre. e hospitaleiros filhos desta encantadora, pr6spera e culta ci-
dade de Bluaenau, Capital do Vale do Itajal.

/ Demais dignas autoridades,
Minhas Senhoras e meus Senhore.:

Devo, antes de tudo, ao iniciar esta despretenciosa palestra, a-
gradecer o honroso convite efetuado pelo Dr. Sidney Luis Saut, aUto
digno Presidente da Oomisslo Organizadora das come.oraçUes do Sesquicen-
ten6rio da Invençlo isolada da Fotograf1a no Brasil e dedicado pro•• tor
da realizaçao da nla BIBNAL DE ARTE FOTOGR1FICA BRASILEIRA, da Col1tede-
raçao Brasileira de Fotografia e Cinema, nesta data e Desta sempre ea-
•.cantadora cidade de BJaUIIElfAU,oportunidade essa que nos foi concedida
de 4izer alguma. palaTras sObre a personalidade do cientista e natura-
lista f~anco-brasileiro HSRCULES FLORENCE, nosso biaaTO, oportanidade
em que tamb'm serfl inaugurada a Expo8içSo ComeaoratiTa do Sesquicente-
drio do InTento da Fotografia no Brasil, nos idos de 1832/1833, pelo
nosso homenageado, ea Campinas, cujo evento ter' lugar no Hall da fUW-
DAQXO EDUOACIONAL DA REGIXO DE BLUMENAU.

A invençUo da fotografia • taabêm uma g16r1a do Brasil, nAo obs-
tante nlo ter sido oficializada como tal.

Quero, antes de mais nada, pedir a maior complac!ncia do dist1nto



• '"" I
1 te.',.. .-

•

- 2 -.....•

~~ "e seleto audit6rio, pois me escasseiam qualidades de con~erencista.
Assim sendo, esclareço que Dlo devo ser tomado como escritor ou

literato e, ea decorrência disso Dlo disponho de elementos para propor-
cionar ou conduzir interessante palestra sObre o assunto, sendo certo
que me socorro, e aaplamente, de diversos autores e autoridades que
a respeito dêle 8e externaram com proficiência e maestria, .otivo pe-
lo qual sei de anteml.o, que afbra a natural.curiosidade em tOrno do a-
contecimento tao ligado a hist~ria da invençao da fotografia, s6mente
a recepiividade dos coraçees de todos quantos aqui me honra com sua
presença poderia concorrer, eficientemente, no sentido de me ouvirem
coa a necess~ria atençAo.

Se outros, melhor do que eu, estar.iaa em condiçees de dar CUll-

primento ao encargo, do s6 porque munidos de mais amplos e profu.ndos
conhecimentos e orientados par mais proficientes estudos, nem por isso,
ao receber tio honroso cODYite, me entendi com menor responsabilidade,
dadas as ln4agaçUes a que, nestes cinquenta anos, venho procedendo,quer
tangido por pendor pOsto em minhas experiências amador1stioas na prlti-
ca da grande arte, ;·querillpu18ionado por naturais raz'es de sangtle, •
assim me animei a, estribado na benevolência do autit6rio _ discorrer
sObre tesa que julgo de SWDa importê.ncia, por compreender a invençao
cuja g16ria pertence taab'a ao nosso querido Brasil.

Apaixonado pela fotografia, que pratico e cultivo exclusi v8llen-
te por amor a arte, antigo membro do F~xgi~ine Olube Bandeirante,acoa-
panhando ooa o maior interesse tudo o q~le se relacione, principal-
mente porque, na minha condiçlo de bisneto de Hêrcules Florence,jamais
ignorei que a fotografia teve coa0 um de seus pioneiros na sua invençao,
meu bisavO, fato ocorrido na cidade de Campinas, entAo Vila de SUo Oar-
los, nos idos de 1832 e 1833, seis anos antes de que a Academia de Oi'n-
cias e Belas Artes de França proclamasse e o govêrno francês o~ioiali-
zasse a invençlo da Daggerreot1pia, que depoi., decorridos alguns anos,
passou a ser conhecida po* POTOGRAFIA, quando que, dêsde os anos de 1832
e 1833 H6rcules Plorence ji hAvia dado essa denominaçao.

• Com efeito, no decorrer de 1832, hl 150 anos, o cidad§o francês,
natural de Nioe, ANTOINE ROMUALD HEROULE FLORENOE, conhecido, no Brasil,
tllo sOmente pela seimples mensllo de HEROULES FLORENOE, com grafia e pro-
n6ncia saborosamente aportuguesada, direi, mais adequadamente, abrasilei-
rada, muito oara aos brasileiros, paulistas e, principalmente a08 campi-
neiros, nIlo 86 porque Ole em campinas inventou, emb6ra isolado do mundo
civilizado, mas inventou, de ,fato, a FOTOGRAFIA, com prioridades que,j'
hoje, slo do dom1n1o internacional, mas tamb6m, e isto n!o pode deixar
de ser ressaltado, porque ê1e em Oampinas viveu oerca de 50 anos, onde
constituiu fam1lia, consorciando-se por duas vezes, deixando 20 filhos,
todos igualmente campineiros.
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Falar da personalidade de H!RCULES FLORENCE ser' talvez, repetir
o que jl foi dito em liçUes de sapiência por outros muito mais distin-
tos oradores, tais como o estudioso e grande fot6grafo Dr. Eduardo 8al-
vatore, desde 1948, em solenidades congêneres quer em 8.0 Paulo, quer
no Rio de Janeiro, assi. como em outras eidades e capitais do Brasil,
quer na Rep~blica Argentina e, em 1976, nos Es~ados Unidos da Amêrica
do Norte, quando '0 ilustre pesquisador, historiador, jornalista e con-
sagrado fo~6grafo patricio Prof. Dr. Boris Kossoy, 1 convite do gover-
no Americano, ali proferiu uma sêrie de conferências e palestras em vi-
rias Universidades, relacionadas coa a figura do cientista H~rcu1es
Florence e a invençKo isolada da Fotografi~ no Brasil, cujo têma ser'
o principal assunto'que tra~aremos a seguir~

QUEM FOI HlRCULES FLORENCE
Peço permissAo aos ilustres ouvintes que aqui1c!stllo me honrando

com sua presenças, que me permitam, antes de tratar do principal assun-
to que aqú1 nos rean~, fazer uma rlpida digressllo, para relatar alguns
epis6dios hist6rlcos referentes a personalidade do homenageado de hoje,
ou seja, H&rcules Florence, cuja membria perdura na lembrança de seus
conterraneos, e cujo nome honrado e saudoso passou à posteridade,como
o de um homem que relevantes serviços prestou 1pltria, ls Ciências,
às Letras, noblli tando a França, que lhe oi berço, e o Brasil, ao qual
adotlra e servira durante 55 anos, como filho dedicado, leal e ilustre,

i

legando-lhe ua patrimOnio glorioso, e, 1I8is do que todos os bens e ha-
•veres, a g16ria de ter sido o berço da FOTOGRAFIA.

,. No mesmo ano, em que lfapoleao foi proclamado Imperador dos fran-
ces~s, coroado e sagrado pelo Papa Pio VII, e em que se criou a Ordem
da LegiKo de Honra, nascia ea Rice, ]Taaça, aos 29 de fevereiro de 1804
ANTOlNE HERCULE ROMilALD FLORENCE, filho legitimo de ARNAUD FLORENCE,
natural de Toulouse, e de AUGUSTIlfE BRIGIDE DE VIGNALLIS FLORENCE, ele
cirurgiao dos exêrcitos bonapartistas e ela, segundo Estevam Leio Bour-
roul, provinha de nobre ascend'neia; teve H6cruJ.escomo ave paterno ROCR
FLORENCE, cirurgiUo dos exêrcitos realistas francêses, e como av6 pater-
na Mme. ANTOINETTE VILLETE.

VIAGEM DE BlROYLES FLQRENOE PARA O BRASIl!
A bordo 4a Fragata da 'Marinha de Guerra da França, "Marie Thê-

rêzeft sob o coaando do Capitlo de Fragata Clude nu Campe de Rosamel,
H'rcules Florence tomou parte do bloqueio de Barcelona, que foi toma-
da no dia 21 de agOsto de 182', procecl1da da rendiçlo de Cadiz.

A campanha estava terminada; nelà tomAra parte H'rcules Floren-
ce pelo espaço de 25 dias, tempo suficiente para julgar 08 homens e as
coisas daquele tempo aziago, o que mais o robusteceu no de81gnio de



· .\-:,. - 4 -

deixar a Europa.
Sua sensibilidade para as aftes havia aflorado desde cedo. En-

tretanto seu interesse pelo mar e sua curiosidade acerca de viagens foi
crescendo sempre a partir dos 16 anos.

Saiu-se muito bem nos seus estudos de matemltica e f1sica, desen-
volv.ndo desde cedo id61as e projetos que demoastravam uma auto-disci-
plina que lhe séia tao ~til no f~turo.

-Dedicou-se ao desenho que al'm de lhe ocupar a mente, lhe trou-~xe alguma compensaçUo financeira.
Seu desejo de viajar e conhecer o mundo sempre perdurou.
De volta de Paris a Toulon, o Capi tio Du. Cam.pe de R08B11el oonvi-

dou novamente a H~rcu1e8 Florenoe para acompanh!-lo na sua v1agem. __
"Venha para a Am'r1catt, - lhe disse; -"poderl desembaroar onde qui-

zer". - Em fevereiro de 1824 a ttMarie Th~rêze" levantou ferros singran-
do para o Atlantioo; e ap6s uma travessia de 45 d1as, durante a qual o
mar esteve oalmo e o que de mais notlvel se ofereceu aos olhos do via-
jante observador foi o pico de Tenerife, coberto te neve; a capit&nea
fundeou na baia de Guanabara.

Al. estava havia WI mês e jl em v'spera8 de afrontar novaaente o
Ooeano e de aprOar para o Rstrei to de Magalhlle~ ou o Cabo Hom. Foi quan-
do o comandante Du. Campe de Rosamel lhe apresentou um seu antigo amigo,
o Sr. Pierre Dillon que lhe ofereceu ua lugar de caixeiro ea sua casa
de negicios. Aceitou com transporte de alegria. Deixou definitivaBen-
te o pavio de guerra e transportou-se para terra no dia li de maio de
1824.' Owapre topnP9s nota desta data. que marcou a Ira em que lJ'roules
Florence assentou a sua tenda de trabalho no Brasil. Oontava H'rculee

/' 20 anos de idadj. Por quase um ano, Florence trabalhou para Dillon,quan-
do transferiu-se para outro emprego, na tipografia e livraria de outro
francês, Pierre Pl~her que mais tarde, isto " em 1827 veio a fUndar
o "JORNAL DO COURo! O" do Rio de Janeiro, &rgtlo da imprensa cari6ca que
permanece at' os dias de hoje.

PARTICIPAÇXO DE HlROULES FLORENCE NA EXPEDIÇXO CIENTIFICA "BARrO
DE LANGSDORFFtt, TAMBb OONHEOIDA POR VIAGEM FLUVIAL DO TIETB AO
AMAZONAS.

Novamente me vejo forçado a desviar do principal assunto para o
qual aqui nos reunimos, ou seja, a hist6ra da invençao da fotografia a-
qui no Brasil, por'm, como o que passarei a relatar ê de muita impor-
tincia na vida de Florence, proourarei fazer o relato o mais sucinta-
mente.

O Czar ALEXANDRE I, Imperador da Rflssia, _ prino1pios de 1825,
enoarregou ao notivel naturalista e m'dico alemAo GEORG HEINRICHE VON
LANGSDORFF (no Brasil conhecido tio .'.ente por BarRo Jorge Henrique
de Langsdorff), membro da Aoademia de Ciencias de 5.0 Petersburgo (ho-
je Le:tlingrado),Encarregado de Neg6cios e CCnsul-Geral de.Rf!ssia no!Brasil durante o primeiro reinado, de organizar uma expediç.o e1en'C -
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fica por todo o interior do Brasil, devendo ea priaeiro lugar dirigir-
ae à Mato Grosso, e depois, pelo rio Aaasonas seguir at& o Pari, par-
tindo do Rio de Janeiro, por mar, para Santos, à frente da comissao ie
oientistas que tinha por escopo, sob a proteçao do "Czar Nicolau I,per-
correr os imensos sertGes do Brasil, recolhendo todo .aterial), coapro-
vadamente valioso DOS dom1nios da botlnica, zoologia, geografia, his-
t6ria, etnegra~ia, economia, li~stica, etc., para servir de inesti-
"veis fontes de estudos !la natureza, economia e cultura do nosso Pa1a,~
no começo do sêculo XIX. "Al~m de merecer proteçllo especial do Impera-
dor Alexandre I", escreve o Visconde de Taunay, tinha grande prltica de
diuturnas viagens e gozava de certa reputaçlo nos circulos cientifico.
da Europa" •...,L

Estava havia um. ano e meio no Rio de Janeiro, quando H8rcules
Florenc., WI misto de artista e cientista, ao toaar conhecimento que o
Barlo de Langsdorff procurava um desenhista - sua profisslo 'ra de de--

tt senhista e pintor -- para essa eXpediçl~ cient1fica, apresentou-se e
foi l6go contratado como 22 desenhista, uma vez que, para lR desenhis-
ta, jl havia sido contratado outro j6vem e talentoso pintor, Aaado A-
driano Taunay, para substituir o famoso pintor alemlo J. Maurice Rugen-
das, que por motivos pessoais se recusou a participar da expediç§o. ~

A expediçtlo, que durou aproxiaadamente 4 anos, ou melhor, 3 anos,
7 mêses e 10 dia8, foi sem d~vlda, cheia de acontecimentos, tendo parti-
do do Rio de Janeiro, numa sumaca chamada "AURORAt1, qUEr fazia viagens
de cabotagem, coa destino à Santos, no dia 3 de setembro de 1825, re-
gressando 1Capital do Impêrio no dia 13 de março de 1829 ap6s percor-

? rer 14 mil quilO.etros, por via maritima, terrestre e fluvial pelas Pro-
v1ncia de SiloPaulo, Mato Grosso e G~o-Parti e parte do Amazonas. 8-

tt Eram integrantes da Expediç!lo Cientifica, as seguintes personali-
dades e cientistas: GEORG HEINRICH VON LANGSDORFF, chefe - LlJDWIG RIE-
DEL, botênico aledo; - NESTOR RUB!SOV, astrOnomo e oficial da marinha
Russa; CBRISTIAN BASSE, z06logo aledo; AMADO ADRIANO TAUNAY, lS dese-
nhista e HiRCULES P.LORENCE, 28 desenhista e antor do diârio de viagem,
sendo que êstes dois flltimos eram franceses. ®

A expediçAo, ap6s ter chegado à Santos, onde permaneceu cefca de
"30 dias, reinieiou viagem com destino 1 510 Paulo, Jundia1, Capinas,
It6 e, finalmente POrto Feliz, onde os componentes ultimaram 08 prepa-
rativos para a longa viagem. Em POrto Feliz, J'lorence conheceu Maria
Ang6lica 1lvares Machado e V~8concellos, de quem se enamorou.

No dia 22 de junho de 1826, a expediç§o partiu de POrto Feliz
com destino tiMato Grosso e as demais·Prov1noias jl enumeradas.

Retornando ao Rio de Janeiro, onde chegou no dia 13 de março de
1829, ali permaneeeu. H6rcules Florence por alguns mêses, seguindo pos-
teriormente para Campinas (entAo Vil_ de Slo Carlos). A expediçAo --
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cujo expressivo relato se encontra no Setl d1'rio "L' AMI DES ARTS LIVRE
A LUI:M:!D... - foi oheia de aventuras e de inforttmios, dada a morte
de Amado Adriano Taunay, afogado ao tentar atravessar a nddo o rio Gua-
por6" e a doença de Rubtsoff, vitimado pelo beri-b6r1, a16m da insani-
dade mental que acometeu Langsdorff.

H6rcules Florence fixou residência na entUo Vila de SUo Carlos,no
interior de SUo'Paulo, hoje a grande, dinâmica, progressista e culta
eidade de~Campinast a principal do Bstado, onde viveu cerca de 50 anos,
casando-se ea primeiras n~pcia8, na igreja da 56, em SUo Paulo, no dia
~~ de janeiro de 1830, coa a brasileira, paulista e ituana Maria Ange-
lica, filha do cirurgifto-m6r e homem p~bl~co de projeçUo nacional ao
tempo do Impêrio, o paulistano Francisco Aivares Machado e Vasconcellos,
matrimAnio que lhe deu 13 filhos; todos campineiros, e, em segundos n6.-
pcias, ap6s 4 anos de viuvez, com a educadora aledo Carolina Krug, na-
tural de Kassel, que j' coa o nome de Carolina Florence, em Oampinas

• fUlldou o afaaado "Co16gio Florence", educand6.rio feminino de nomeada
nos quatro flltimos d:ecênios do s6culo anterior e nos três primeiros do
atual; cons6rcio que lhe detl mais 7 filhos, todos igualmente campinei-
ros. ~

•

INVENÇOES DE BbCULES FLORENOE
ara Hfnocules Florence dotado de grande esp1ri to inven tivo e nIlo

obstante Tiver afastado dos grandes centros civilizados, apesar das di-
ficuldades que enfrentava, realizou v'rios estudos cientificos e inven-
tQS, como por exemplo: a··••ZOOFONIA ••- estudos das vozes doa animais,--
que se tornou c'lebre. IllYentou a"POLIGRAFIA", a "NORmA HIDROSTITIOA",

" a. "PULVOGRAFIA", o "PAPEL INDUT'VEL", a16m d:e v'rios outros eatudos,
que seria por demais enumerl-los. ~

lfauqele tempo, isto 6, em 1832, s6 existia em SUo Paulo, uma t!J-
pografia e um jornal "O FAROl PAULISTAllO" publicado em tipografia pro-
pria.

Florence, com insupertlvel dificuldade para imprimir sua "ZoofoDiatt,

achava que recorrer I. Capital de SUo Paulo e à do Imp6rio êra empreza
de êxito duvidoso. X••••• Achou melhor procurar, êle mêsmo, os meios de
imprimir sua mem6ria. E assim, inTentou a "POLIGRAFIA", em 1830, waa
miquina precursora do atual miae6grafo •.

Mui to lutou Ôrculee !'lorence em prOl de sua invençtlo. Recorreu
aos poderes p~blicos. !ra o slbio a lutar contra a ignorAncia do povo,
a indiferença do govêrno, a inveja de muitos, e a h6stilidade impass1-
Tel dos demais. Buscou o apOio de tOdas as vias diplomâticas e cienti-
ficas para poder levar avante o seu. invento.

Na Europa o seu trabalho teria obtido sucesso ruidoso, dando fa-
ma a seu nome e enriquecido seu autor. Mas estava no :Brasil, um Pais

~que naquela êpoca começava a engatinhar.
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Apesar de todas as dificuldades encontrada~, Florence nAo perdeu
o seu entusiasmo e continuou suas pesquisas cientificas.

INVENQXO DA FOTOGRAFIA
Oom o correr dos anos, novas descobertas, novos inventos sairam.

do seu c'rebro f'rtil e imaginativo.
Como outros' artistas, Floren~e conhecia a "cêmara escura" e preo-

cup ••a-se~com a possivel reproduç§o das iaagens, e conseguiu realizar
a FOTOGRAFIA, entre 1832 e 1833 em Campinas, ou seja, seis anos antes
que se tornàu conhecida da Academia de Ciências e Belas Artes de Fran-
ça a ttDAGUERRE6TIPO" experiência do do menos LOUI5-JACQUE5 MANDE DA-
GUEBRE, anunciada por François Arago em 1839."O acontecimento foi re-
gistrado por seus bi6grafos: o Visconde de Taunay falando sObre H~rcu-
les Florence diz: "Antes das primeiras tentaivas de Niêpce e Daguerre,
descobrira-se por assim dizer, a arte que originou a fotografia".

Estevam Lello Bourroul, o principal bi6grafo de Hêrcules Florence,
dedica l sua invençao, tOdo o Capitulo VII de seu estudo literlrio que
sob p t~tulo "HlRCULÉ5 FLORENCE - um her6i da ciência", publicado em
1900 - Tip. Andrade Mello.

Afirma Bourroul:
"De fato 1fi'pce morreu em 1833. Os seus processos eram rudimenta-

res. Daguerre prosseguiu nas suas tentativas. Fox-Talbot, em 1834, deu
nova fase ls esperiências de ambos. :

"56 mais tarde ê que Daguerre e Pontevin, êste em 1850, consegui-
raa aperfeiçoar a arte" de fixar com o auxilio da luz, por intermêdio
da ctmara escura e de diversos processos químicos, a imagem dos obje-.. tos exteriores sObre placas de prata, sObre papel, vidro, etc."

"Entretanto -continua Bourroul -, dêsde 1832, jfl H6rcules Floren-
ce obti$ suas primeiras fotografias, conseguindo, ainda que nao com
perfeiç~o, fix'-las. Levado pelo seu esp1rito investigador, e com in-
gredientes fornecidos pelo farmaceutico e grande botânico JOAQUIM COR-
REA DE MELLO ( o Quinzinho da Botica), fabricou H6rcules uma camara es-
cura com uma caixa de papel.o e colocou uma lente, e com aste simples
aparelho conseguiu v!rias fotografias entre as quais uma vista da ca-
iêia de Campinas que ainda estava perfeita 15 anos depois. Notava-se
perfei tamente, na porta da cadêia, uma sentinela, a qual se achava ao
lado da Guarita".

Oampinas, pode tamb6a dizer:
"Foram meus filhos os que primeiro viram fixar-se imagens na ca-

mara escura, imprimer-se desenhos e escritos com a aplicaç!o de sais
de prata como base ema1sionante e o emp~ego da luz solar como agente,
quando nem do culto parisiense era ainda conhecido o maravilhoso inven-
to que mais tarde, isto ê, no ano de 1839, no mês de agOsto, consagrou
mundialmente Louis Jacques .andê Daguerrett (Amador Bueno li.acha do 1'10.
rence,em o Alamach Liter6rio de Campinas, para o anos de 1881". Campi-
nas, 20 de novembro de 1880

•
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Deixou H'rcules Florence diversos mannscritos (os quais estão sob
nOBsa guarda), o principal dêles intitulado:

"L'A.MI DES ARTS LIVti: ALUI DME OU REOftEROHES ET DECOUVERTES
sua DlFEERENTES SUJETS NOVEAUX", no qual condensa as notas sOe

bre seus v'rios inventos, pesquisas e estudos sObre a POLIGRAFIA e FO-
TOGRAFIA e fixaçUo das imagens na cAmara escura, sendo que, das folhas
42 a 79 desoreve em detalhes o seu.invento da FOTOGRAFIA ou "Impresst1o
pela luz~solar" a qual dedicou um capitulo especial. Consta de seus di-
'rios os estudos do CBu, NORIA HIDROST11ICA OU HIDROPNEUM!TICA, pesqui-
sas sObre as vozes dos amois, a sua cf!lebre ZOOFONIA, o PAPEL INIMI-
T~VEL, etc., terminando esse manuscrito ~om o impGrtante dilrio da "VI-
AGEM FLUVIAL DO TIET! AO AMAZONAS, pelas PROV!NCIAS BRASILEIRAS DE SIO
PAULO, MATO GROSSO e GRXO-PARl" (1825-1829), traduzida parcialmente pe-
lo Visconde de Taunay e publicada na "Revista do Instituto Hist6rico e
Geogr'f1co Brasileiro", volume 38, no ano de 1875, isendo que teve nova
publicaçUo em 1900 no "ENSAIO HISTORIOO - Literlrio" de Estevam LetIo
Bourroul e, posteriormente, em 1940 publicado em Tolume pela Oompanhia
Melhoramentos de StloPaulo (duas ediçUes) fartamente ilustrada, com pre-
flcio de Afonso d'Escragnolle Taunay e, no ano de 1967, a Comp. Editora
Nacional, sob o tttulo "A EXPEDIÇXO DO ACADIMICe G.I.LANGSDORFF AO BRA-
SIL" e, finalmente, no ano de 1977, em traduçllo completa, feita por
Francisco llvares Machado e Vasconcellos Florenoe, bisneto de Hêrcules,
sob o patroc1nio da Secretaria de Cultura, Oiências e Tecnologia do Es-
tado de 510 Paulo, o Mus~eu de Arte (l!ASP), lançou nova ediçlo, coa ilus-
traçUes de desenhos originais e fotografias de vârios looais por onde

~ passou a expedição, exeoutadas por B6ris Kossoy que, especialmente, vi-
ajou para aqueles lugares. Nessa nova ediçUo tamb6m constam ooment'ri-
os do Dr. Lycurgode Castro Santos Filho, Luis Lisan8i, Newton Carnei-
ro, Boris Kosoy e Thekla Hartman e prefâcio de P .M.Bardi.

Notas preciosas s.o encontradas em outros cadernos de anotaçles,
nos quais, dia a dia, Florenee anotava novas experiências, estudos e
pensamentos, escritos quasi inteiramente em frances, onde o inventor
relata como lhe Teio a id'ia da Fotografiaa

Eis como êle a descreve:
"Eu havia inventado a POLIGRAFIA, mas antes de a ter conduzido ao

éstado de perfeição ea que ela hoje se encontra, experimentei dificul-
dades quanto à impressllo, porque dispunha de uma pequena prensa lito -
gr,6fica, com a qual eu operava apenas em progress!o geral, e n110 coa o
"cateau" (pente raspafro); entretanto, o processo exigia nessa ~poca,
uma presstlo oonsider'vel. Desencorajado por mil tentativas infrut1fe-
ras, para nlo depender de uma prensa nem de nada que fosse custoso,pe-
sado ou volumoso, porque minha próopria posiç~o me fazia sentir a ne-
cessidade dê pOr a impressUo ao alcance de tOdas as pessOas, contera-
me e. escrever um trabalho sObre a Poligrafia, tal como ela era entlo,
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e n!10_ mais dela me ocupava quando, procurando por meio aa aç!lo da luz
;;;=

solar sObre nitrato de prata, fixar, sObre papel na clmara escura, os
desenhos que se representaram, concebi a id~ia de imprimir, tamb~m pe-
la aç~o da luz sCbre esse nitrato e, depois de muitas dificuldades,che-
guei a desc'brir esta nova maneira de imprimir, que, como se poder'
comprovar, oferece grandes vantagens".

"Dei a essa arte o nome de ~OTOGRAFIA, porque a luz, nela, repre-
senta o principal papel".~

Em 1832, H6rcules Florence teve a idêia da impressUo pela luz so-
lar, fato ocorrido no dia 15 de agOsto. Assim estl registrado num dos
seus di~ios mannscritos, em uma carta escrita ao Sr. Joaquim Antonio
Pinto JAnior, nos seguintes termos:

"Nêste ano de 1832, no dia 15 de AgOsto, estando a passear na mi-
nha varanda, vem-me a id6ia que talvez se possa fixar as imagens na cl~
mara escura, por meio de um corpo que mu.de de cOr pela açllo da luz. Es-
ta id6ia , minha, porque o menor indicio nunca tocou antes o meu esp1-
rito." (9

·Vou ter com o Sr. JOAQUIM CORREA DE MELLO, boticuio de meu sogro,
homem instruido, que me diz existir o nitrato de prata. Dei-me pois, a
fazer experiências, onde tudo me sabe perfeit1ssimo quanto figravura sC-
bre vidro. Quanto à eêmara escura, eu fixei a negativa da vista da cade-
ia, um busto de La Fayete, etc. O Sr_ Mello me ajuda a formar a palavra
- FOTOGRAFIA". (Derivado do grego: "Photos = Luz; Grafia = desenho, es-
cri to). e!>

s·Assim ~rcules Florence re1ata a sua primeira experiência: -
"Manuscrito I, p&gina 131 va, 20/1/1833, sob o titulo:

"DESCOBERTA MUITO IMPORTANTE" •
•••••'Fabriquei maito imperfeitamente uma ctmara escura, coa uma pequena
caixa, que cobri com minha paleta; (refere-se a paleta de pintor). colo-
quei no orif"~cio da paleta uma lente que pertencera a um monóculo (lor-
gnette). - (estas m:nf&cias evidenciam a precariedade dos meios). "Co-
loquei o espelho e, a couveniente altura, coloquei dentro um pedaço de
papel embebido em fraca dissoluçlo de nitrato de prata.' ..,.~ Deposi-
tei esse aparelho numa cadeira, em sala naturalmente escura. O objeto
que se representava 11â cbara escura era uma das janelas com a vidraça
fechada: viam-se os cai%1lios, o têto duma casa em.frente e parte do cêu.
A~ deixei isso, durante 4 horas, em seguida fui verificar o que teria a-
contecido, ap6s retirar o papel, nele encontrei a janela reproduzida de
uma forma fixa, mas o que deveria estar escuro estava claro e o que de-
via ser claro, estava escuro.€rNlo importa, achar-se-fi l6go o remêdio
para isso. Receoso de que o resto do p~pel e tado o que estivesse cla-
ro na janela escurecesse à luz, lavei-a sem demora, para remover o nitra-
to de pr~:ta;_o que jl estava preto, nada perdeu de sua intensidade ao
sol durante uma hora, o que j,' êra branco tornou-se na verdade, um pou-
co escuro, mas jamais o bastante para fazer desaparecer o desenho~)--
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-- Como podemos observar, Florence, sem saber, havia realizado o nega-
tivo - .-

Continuando sua anotaçUo, H6rcules registrou mais o seguinte:
nOra, s6 falta encontrar o meio de impedir que a menor das coisas

embace o que ê branco, assim como fazer que fique escuro no papel o que
, escuro no objeto".' E de fato o encontrou, utilisando -uma chapa de vi-
dro recoberto com a soluçUo de nitrato de pratà. Em seguida, reprodu-
zio a imagem negativa assim obt1da~ em contacto com o papel tambêm im-~ .
pregnado de soluçUo, sob a luz solar, obtendo entUo a imagem positiva. ~

O problema da fixaçUo foi parcialmente resolvido por Florence 00-
mo se viu pelo seu pr6prio relato, pois êle lavou em âgua a sua imagem
obtida no papel e s~gundo se sabe o nitrato .de prata ê muito soluvel em
1lgua.

Prosseguindo Florence, entnsiasmado com esses primeiros resultados,
em suas experiências para obter melhor fixaçAo das imagens evitando que,

I

com o correr do tempo e a açUo da luz elas se obscurecessem, amiudando-
se em seu di1lrio e livros de anotaçUes, as observaçUes e dados de saas
experiências.

Entretanto, H6rcules Florence nAo parou, dedicando-se incansavel-
mente à procura de um agente de fixaçUo; nas anotaçUes constantes de seu
di'rio, em 8 de abril de 1833, faz as seguintes explicaçUes:

A EXPERIENOIA DA URINA COMO AGENTE FIXADOR ~

Esclarece Florence, que tendo-se o 'cido nitrico ass~ciado ao lci-
do muri'tico <lcido clor1~~ico) em proporçUes iguais e sobre esta mis-
tura se despejar pequena quantidade de ouro em p6 e embebendo-se uma das
faces de um papel ( no caso tratam-se de papel de carta de Bollanda co-
mo sendo um bom papel para a tiragem de c6pias,(pergaminho da Hollanda),
nUo'sendo recomendado o uso do papel de imprensa, pois este nAo ê goma-
do, e se embebia demasiado de cloreto), ter-se-ia uma superf1cie sens1-
vele Em seguida colocou tal papel ao sol, com cuidado entretanto de ta-
par parte do mesmo com um objeto opaço o que resultou no escurecimento
da superf1cie atingida pela luz. Molhou ap6s o papel todo de URINA du-
rante 15 minutos e enxugou o excesso com um pano. Tornou a levar ao
solo papel expondo-o por horas seguidas, e obteve por fim o resultado
que julgou muito satisfat6rio: a parte branca que fora protegida pelo
corpo opaco jamais se alterou.

Suas observaçees do uso da urina para lavagem das c6pias que te-
ve seu principio na experiência descrita em 8 de abril de 1833, teria
sido o inicio na procura de um agente fixador. Da urina, Florence evo-
lui. para o uso dos seus componentes: o amoniaco.

Em o manuscrito I, pâg. 156, B'rcules Florence, anotou no dia 21
de janeiro de 1834 os meios de acelerar a reduçUo do nitrato de prata,
e menciona o amon1aco capaz de auxiliar essa reduçAo.

J6, provaTelmente em 1837, no Manuscrito 11, plg. 57, Florence faz
a segginte anotaçGes, e que , da maior 1mport~ncia:
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"Achei o meio de impedir que as proTas empardeçam:
"Adicione-se ao papel a camada de nitrato de prata e deixe-se se-

c~-la no escuro; mergulhe-se n'~gua contendo dissoluç§o de sal comnm,e
deixe-se secar no escuro; passa-se por cima potassa clustica (hidr6xi-
do de potlssio) liquida e deixe-se secar; sempre no escuro. Imprima-se
ao sol e lava-se em esp1rito de amon1aco".J' na pâgina'50 do referido ~nuscrito "L'AM! DES ARTS •••" encon-
tra-se a 8e~nte anotaçlo quanto à conservaçlo das provas fotogrlficas:

ttGp.arda-seDWIla pasta, as provas por nitrato de prata podem conser-
var-se durante anos sem alteraçlo. Tenho-as com existência de 3 anos".

L6gicamente Florence referia-se a fotografias feitas em 1834, jl
que a data deste texto 6 de 1837. ~

Na plgina 51, do mesmo mannscrito, referindo-se à impressfto com o
cloreto de prata, temos o seguinte enunciado que 6 igualmente de grande
importlncia:

"Esse sal escurece à luz solar e à luz difusa do dia, mais rapida-
mente doque o nitrato.de prata, mis 6 insol~vel na 19ua pura. Se se pUe
amon1~co clustico (hidroxido de aMOnia) na 'gua, o cloreto dissolve-se
e o papel fica inaterlvel à luz; por6m ataca o desenho que se descora
deveras" •

sabido que os primeiros pesquisadores aledes Carl August von
Steinhel, professor de mate-'tica da UniTersidade de Munich, e seu eo-
lega Franz von Kabell, pro~essor de mineralogia, tentando desvendar o
processo de Pox-Talbot, isto em 1839, utilizaram-se com êxito do &mon1-
aco c'ustico para dissolver os sais de prata nlo expostos , luz.

Em maio de 1839, estes pesquisadores apresentaram seus resultados
para a Academia de Ciências de Munich.

-Pouco a pouco, Hêrcules Florence foi aperfeiçoando seus processos,
dos quais nos conta S'aSS immeras anotaçGes. li.

Boris Kossoy, como mais adiante relataremos, em sua obra intitula-
da "R8RCULES FLORENCE 1833: a descoberta isolada da Fotografia no Brasil",
j' em 2; ediç!o, melhorada e aumentada, em detalhes bastante elucidati-
vos relata todas as experiências realizadas por F10rence, desde 1833 l
1839 e, in~eros s.o, ntto cabe neste simples relato, cuja intençfto &
ressaltar o fato de haver Hêrcules Florence, inventado, isoladamente a
fotografia no Brasil entre 1832 e 1833, chamando para esse acontecimen-
to a atençlo dos estudiosos e pesquisadores, bem como dos historiadores
e dos prezados ouvintes, sObre o fato de ter sido Florence um dos pre-
cursores da maravilhosa invençfto.

E tanto maior' o seu m'rito, si considerarmos que enormes dificul-
dades teve de vencer para poder levar adiante suas experiências, moran-
do como morava, numa vila, quasi sem o menor contacto com o mundo civi-
lizado, sem recursos de 8sp'cie alguma, que pudesse favorecer seus tra-
balhos.

NUo poderiamos de forma alguma em nossa palestra, deixar de fazer-
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mos referências a respeito de outros grandes cientistas, notâveis pes-
quisadores e estudiosos do assunto que se dedicaram à Fotografia. Assim
ê que, inicialmente relataremos alguns epis6dios relacionados com a in-
vençUo da fotografia, principalmente na França. Entretanto, queremos,
antes de mais nada, fazer uma comparaçlo entre os processos postos em
pr'tica por H6rcules Florence, Niêpce, Daguerre, Fox-Talbot, Wedgwood,
Herschel, Reade, Bayard, ~ Fyfe, Steinhe1l e Kobell.

Um ponto que nos chama 16g~ a atenç~o , para o fa~o de que Niêpce~
e Daguerre iniciaram suas experiências usando como substlncia sens1vel
o "Betume da Judêatt sobre a chapa de metal e s6 depois de muitos anos
de experiências ê que Daguerre principiou a usar os sais de prata. En-
quanto isso, dês4e suas primeiras tentativas, Hêrcules Florence jâ em-
pregava o nitrato de prata sObre o papel ou Tidro, processo que veio
tambêm a ser empregado, depois, por Fox-Talbot em 1834, na Inglaterra,
sendo que a partir de 1835 poz-se a a fazer ezper~ências sobre a foto-
grafia e que, por isso, em 1839, quando foi comunicada a ttDagu.erreoti-
~", reolamou para si, na Sociedade Real de Londres, a primazia do in-
vento. Esse prooesso, aperfeiçoado pelo pr6prio Talbot , que veio a ser
afinal, a base sObre a qual se desenvolveu a fotografia com todos os
aperfeiçoamentos, pois sabemos que, ainda hoje, ·as emulsUes sens1veis
têm por base os S'18 de prata.

Para que se possa perceber melhor a dimensllo exata da invençllo
priorit~ria de Hêroules Florence, seria neoessârio o conhecimento dos
seus conteporAneos europeus, Wedgwood, Ni6poe, Daguerre, Fox-Talbot,
Herschel, Bayard e outros que tambêm se preocuparam com tio importan-
te invento.

De notar-se ainda, que as experiências de Daguerre foram a oonti-
nuaçUo dos estudos de Ni6pce com o qual havia feito sociedade, a qJal
foi assinada em 14 de setembro de 1829, e o pr6prio Talbot havia tido
tambêm contacto ooa Ni6pce quando da Tiagem dêste à Inglaterra. Enquan-
to isso, quasi que concomitantemente, aqui no Brasil, em Campinas, H6r-
cules Florence, isolado do mundo, fazia seus estudos e experiências na
entUo Vila de SUo Carlos, onde seu esp1rito inventivo e pesquisador se
batia contra a ignorAnoia e a indiferença do meio, e contra a absoluta
falta de recursos de toda a esp'cie para poder prosseguir em sua 6bra.

At' 1839, sem que jamis soubesse que estudos semelhantes estavam
sendo realizados por outros na Eurbpa, prosseguiu Hêroules Florence nos
seus trabalhos e experiências. Naquele ano, (isto 6, 1839), porêm, a
Academia de Ciências e Belas Artes de França, reunida em 19 de agOsto,
perante uma assistência, onde figuravam todos os francêses ilustres da
êpoca, por intermêdio do astronomo e po11tieo francês François Arago,
anuncia ao mundo a invençAo da DAGUERREOTIPIA por Lnuis Jacques Mandê
Daguerre, olicializando-a e dando-a livremente ao mundo inteiro, em
troca de uma renda anual pelo govêrno, renda vita11cia de dez mil fran-
cos anuais em favOr dos s60ios Isidoro Niêpce e Daguerre.



/ •• " ·1, "
'.., ~.... - 13 -

FOTOGRAFIA EM CORES

H6rcules Florence, apezar da falta de recursos para prosseguir em
sua obra, previa o advento da FOTOGRAFIA EM CORES, o lIaismoderno aper-
feiçoamento da fotografia, cousa de nossos dias e que apenas hl alguns
anos Tem sendo vulgarizado e aperfeiçoado.

Coa efeito, à p~gina 147 do seu primeiro caderno de anotaçUes,sob
a data de ; de julho de 1833, le$os:

ti; ile julho •.•Provasse a Deus que se pudesse imprimir pela açlo
da luz, obtendo-se coloridos os exemplares!

"Provasse a DeQS que se achasse o meio de fixar as cOres dos ob-
jetos refletidos na cAmara escura, sObre o papel que ai se colocasse,
e, deles se fazendo, no vidro, ou num papel bem transparente, um dese-
nho colorido, se pudesse conseguir igualmente coloridos, os seus exem-
plaresl A luz do sol e das velas adquiri a cOr dos corpos transparen-
tes por ela atravessada. Nlo existe um corpo, ou nlo se poderia formar
um, que tivesse a propriedade de contrastar a cOr dos raios coloridos?

"Considerai que as cOres do espectro solar tem, cada um, sua açlo
pr6pria sObre o nitrato de prata ou sObre o mariato de prata. Adverti
tamb~m, que as diferentes cOres que as folhas extremamente tênues da
mica nos exibe, prov~m de saas diferentes espessuras. Lembrai-vos, em

f?'R- gu.ida de que a luz exerce sua aç110 sObre todos os corpos, aç110 que ê
forte sObre alguns, e entregai-vos ao sonho agradAvel, e talvez pat~-
tico, de que um dia se conhecer' um corpo que, exposto sob colorido e
transparente desenho, à.luz solar ou do dia, ser' suscept1vel de mudar
de natureza em sua surperftcie, em coaformidade com as impressUes das
cOres, ao ponto de constatar essas cOres ou ainda, o que pareceria ma-
is provlvel ua verniz, uma camada, ou afinal, uma folha transparente
ou nlo, excessivamente delgada e capaz de diminuir de espessura segun-
do as diferentes impressUes das cOres, para apresent~-las, a seguir,
como as folhas de mica, 6leo(?) etc.tI

Entretanto ao ficar sabendo Hêrcules da descoberta de Daguerre,
entl.o, desanimado, abandonou seus estudos e experiências.

Eis como Plorence veio a conhecer o acontecimento que empolgou o
mundo, segundo sua pr6pria narraçlo contida no seu 3a Livro de Anota-
çUes, datado de 1852, pigina 63 que diz:

"Em, 18;9, encontrava-me no campo, na morada de um amigo. Sentia-
me alegre, conve~sando mui to com um dos h6spedes, homem aflvel e ins-
truido. Felavamos de diversas coisas, à nOite, sentados numa viga ao
luar, à margem do rio. De repente, ele me diz:

"Sabe do belo descobrimento que acaba de fazer-se? - mto, respon-
do. - Ohl ! admirlvell Um pintor de :E.ar1sachou o meio de fixar as i-

,magens na cbara escura. Li isso no "Jornal do Commercio". Ele coloca
no seu interior uma placa de prata, impregnada de um sal que mudo de
cOr pela açlo da luz, e chegou atê a obter duas ou três cores". - Sen-
ti um choque no coraçllo, no sangue, na medula dos ossos, em todo o meu

,.
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ser. Recalquei ao ~imo o mais rude choque que ji me foi dado experi-
mentar, e assia, nlo perdi a compostura. Formulà~-lhe circunstanciadas
indagaçtJes, mas o jornal a6 se limitara ao fato. Afirmou.-me que n!lo res-
tava dflvida quanto ao descobrimento, porquanto o Sr. Arago fizera a res-
pectiva comunicaçUo à Academia e a Câmara dos Deputados concedera uma
recompensa a seu autor. Ent§o, passei a explicar-lhe a teoria desse in-
vento e recolhemo-nos à casa. N.o era o mesmo dt momentos antes: tudo,
em mim, era melancolia, estendida ao que havia em derredor. Os objetos
e os sons faziam-se confusos. Apesar disso, sustentava razoavelmente
minha parte da conversaç§o, nessa reuniUozinha de amigos. Sofria. Ceei,
, verdade que com bastante apetite, e fui deitar-se crente de que uma
noite tormentosa me esperava, porque meu mal-estar moral era intenso.
Dormi, no entanto, passavelmente bem.

"NUo saberia dar suficientes graças a Deus, por haver-me dotado de
uma alma forte, o que, antes dessa prova, eu desconhecia".

H'rcules Florence, nlo obstante ter abandonado saas pesquisas, ao
contr,fJriode Paul Delaroche, escreveu em seu diflrio: tiAFotografia fa-
r' uma admirllvel revo~uçUo na pintura. A fotografia , a maravilha do
s6culo. lU tamb'm j~ tinha colooada as bases, tinha previsto esta arte
em sua plenitude; eu a realizei antes do processo de Daguerre, mas eu
trabalhei no ex1lio. Eu imprimi pela luz do sol sete anos antes que se
falasse em fotografia e eu lhe tinha dado esse nome. Entretanto a Da-
guerre todas as g16rial~ 0

Divulgado o invento de Daguerre, logo se soube que vArios outros
pesquisadores estavam prestes a obter idênticos resultados, e alguns
deles re1nvidicaram a primazia, como Fox-Talbot, na Inglaterra, Ba)"ard,

"na França, Friedrich Gerber, na Alemanha. Florence, por6m, elegantemen-
te nada reinvidicou, porque conforme declarou pelo "JORNAL DO COMERCIO"
do Rio de Janeiro em 29 de dezembro de 1839, "uma mesma id'ia p6de vir
a duas pessoas e sempre achei precariedade nos fatos que eu alcançava
e a cada um o que lhe , devido".

Com referência a noticia da descoberta de Daguerre, pouco tempo de-
pois, escrevia H6rcules Florence no seu 2g caderno de anotaç~es, na plg.
135:

"O homem nlo 6 nada sem o homem. Aquele que inventa uma arte deve
trabalhar muito tempo sem proveito e se exp~e toda a vida. talvez, a ja-
máis colher algum fruto: dai a infelicidade dos homens de gênio que n!o
conheceram da vida senAo as amarguras e como g16ria dêste mundo, senAo
o t1ímu.lo". ~

a fundamentalmente justo ,o que a tal respeito diz Geofre)" Saint-
Hilaire que "dentre todos os homens que tem sido consagrado pela admi-
raçUo e pelo respeito p~blico, nenhum h~ com mais titulo de g16ria do
que o dos grandes inventores cientistas". fb..

Das testemunhas da ~poca, dos documentos e manuscritos deixados
por H~cules Florence ~ indiscut1vel, por~m, que êle havia inventado e
realizado a fotografia. seis anos antes da divu1gaç~o oficial na França,
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sendo, portanto, um. dos pioneiros. 'dJ-
Conquanto, por quase um. sêculo e meio H6reules Florence, como in-

ventor isolado da fotografia no Brasil houvesse ficado geralmente des-
conhecido f6ra do nosso Pais, sem detrimento da reputaçAo que no exte-
ri~r j~ desfrutava, a partir da traduç~o feita pelo insigne beletrista
patricio Alfredo d'Escragnolle Taunay (Visconde de Taunay), do precio-
so relato que, em 1829, deixou em mAos de Fêlix ~mil Tannay, (BarAo de
Taunay), seu muito ilustre compatri6ta, preceptor do Imperador D.l PEDRO

~ .
11 a, por muitos anos diretor da Academia de Belas Artes, no Rio de Ja-
neiro, criada pela célebre miss!lo francêsa mandada vir por D. Jo.lOVI,
relato em que o ainda muito jovem filho da cidade de Nice descreveu as

a:s::

peripêcias da expe~içAo chefiada pelo mêd1co e preeminente na~alista
alemAo Bar~o Georg Heinrich von Langsdorff, as prioridades de Florence,
como inventor da fotografia, j~ desde 1875, plenamente levadas para o
cen~rio internacional, j~ lhe assegurava renome que, nesse sentido, nAo

;mais se pode deixar de considerar.~
~ Desde 1932, ano do centenlrio da primeira cente~a de &êrcules Flo-

rence rumo a invenç!1o da fotografia, atê os dias que correm, isto ê, hâ
50 anos e nIloh' 50 mêses e, muito menos, hfl 50 dias, vimos trabalhan-
do incessantemente, confiantemente, no sentido de que se reconhecessem
as felizes anterioridade de H@rcules Florence, por meio de conferências,
palestras, artigos publicados em muitos jornais e revistas do Brasil,
entrevistas dadas à imprensa brasileira e atê do esterior -- tendo, a
partir de 1948 realizado conferências em SAo Paulo, Campinas, Rio de Ja-
::.....------ F '4

neiro, Santos, Jundiai e'em muitas cidades e capitais de outros Estados.
O trabalho de div~lgaç.o que empreendemos sObre a vida cient1fica e in-

? vençUes de H6rcules Florence, teve in1cio pr6priamente em junho de 1948,
quando Eduardo Salvatore, presidente do Foto-&~. Cine Clube Bandeiran-
te, grande entusiasta e estudioso da fotografia e dos fe~tos do natura-
lista franco-brasileiro, disse-me: -- "Urge divulgar tudo para que Hêr-
cules Florence tenha tambêm. na hist6ria da fotografia. o seu lugar ao
lado de outros precursores como Niêpce. Daguerre. Fox-Talbot. Balard,
etc". axBBi ••••

IXKYWS".x~.x••*•••• ~"xt.-x""Bi ••
A cruzada que encentamos bâ vflrios decênios se devem três bustos

~m bronze de HêrcuJ.es Florence, cujos feitos, na invençAo da fotografia,
Boris Kossoy, com a sua reconhecida e legitima envergadãra de historia-
dor especializado, revelou em outubro de 1976, ao mundo, porque, seu
fulgurante êxito de Rochester nos Estados Unidos se verificou ante au-
toridades procedentes de numerosos pa1ses notadamente da França, da In-
glaterra, da Alemanha e do Jap!1o, sem contar as norte-americanas, pais
promotor do 111 Simp6s10 Internacional da Hist6ria da Fotografia.

t not6rio que as prioridades campineiras e brasileiras na invençfto
da fotografia, anteriormente noticiadas graças a apreciaç~es e estudos,
devo~ados e absorvente, mas com efeito mais particularmente dentro do
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territ6rio brasileiro, foram confirmados, 143 anos depois, pelo Roches-
ter Instituto Technology, por ocasiUo do 111 Simp6sio acima referido,
realizado naquela cidade.norte-americana, que ê o centro mundial da fo-
tografia, quando ali, com extraordinlrio brilho, jA,na abertura dos tra-
balhos de t!o importante conclave cultural e hist6rico, nosso patricio
Prof. Dr. Boris Kossoy, filho de ucranianos, mas brasileiro, paulista e
paulistano, ·em cient~fica palestra que impressionou sensivelmente o au-
dit6rio, revelou, para surpresa de quase a totalidade dos que ali se~
encontravam, os felizes feitos de Hêrcules Florence em Campinas,em 1833.~
E isso, o arquiteto, professor, escritor e autoridade em hist6ria da fo-
tografia no Brasil logrou, apoiado em robsuta e muito bem aquilatada do-
cumentaçUo que,pusemos à sua disposiç~o, de que somos deposit~rios e
"magne pars" na disseminação de conhecimentos sObre a individualidade
e suas realizaçGes, precioso conjunto de peças que Kossoy estudou por
4 anos a fio, periodo em que essa maciça escora comprobat6ria se refor-
çou com o que pOde colher em peregrinaçAo por bibliotêcas e arquivos p~_
blicos, coleç!o da revista "FOTO-ClNE", 6rgfto ofivial do Foto-cine Clu-
be Bandeirante e" da Confederaç!o Brasileira de Fotografia e Cinema, as-
sim como bibliotêcas particulares, quando chegou a visitar o Museu Im-
perial de Petr6polis, em busca de uma prova reputada de mAxima utilida-
de para a apresentaçAo de sua surpreendente têse no plen~rio da grande
reuni~o de hist6riadores que teve lugar em Rochester, no mês de outubro
de 1976, ao qual compareceu, por conseguinte, com titulos definitivos e
indisput6veis, como o afirmou é autorizado prefaciador de seu livro --
"H$RCULES FLQRENQE 1833: a descoberta isolada da Fotografia no Brasil",
j' em 2e ediçAo. g

Depois do famoso 111 Simp6sio Internacional da Hist6ria da Fotogra-
fia, que teve lugar no au.dit6rio do International Museum of Photography
at George Eastman Housef)(em Rochester, N.York, na presença das delega-
çGes j' mencionadas, assim como estudiosos de i~eras outras naç~es,
tanto europ6ias, como americanas e asiâticas, as prioridades do inven-
tor franco-brasileiro Hêrcules Florence, da arte que tem hoje subida
importAncia na existência da humanidade, B6ris Kossoy, autoridade no
assunto, e ~co brasileiro a participar daquele egrêgio conclave, co-
locou, com incisivo e perdurante efeito, em pê de igualdade com Josephe
N*c.~phore Niêlpce, Willian Henry Fox-Talbot, Hipolyte Bayard e Louis Jac-
ques Mandê Daguerre, Hêrcules Florence, emigrado de Toulon, que no Bra-
sil chegou aos 20 anos de idade, isto hâ exatamente 158 anos.-&:

De tudo posso falar com conhecimento de causa, nAo s6 porque h'
exatamente 50 anos cuido do palpitante tema da divulgaçAo de tais ante-
rioridade, sendo nisto depois grand~mente acoroçoado pelo provecto ad-
vogado, escritor e conferecista Eduardo Salvatore, presidente do Foto-
Cine Cluhe Bandeirante e da ConfederaçAo Brasileira de Fotografia e Ci-
nema, mas sobretudo porque, depositA,rio de farta e solida documentaç!o
autenticadora dos êxitos obtidos pelo fundador da fam1lia Florence no
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Brasil, pude por à disposiç~o de KOSSOY esse material de tanta valia
para o seu empenhad1ssimo objetivo, o que fiz de modo totalmente ir-
restrito e sem a menor preocupaç§o de salvaguardar particulares ou
parciais ineditismo. ~

Antigo membro do Foto-Cine Clube Bandeirante, dou meu testemunho
do incessante e enormemente prof1cua campanha por este iniciada em 1948
e prolongada,atê os dias que correm empenhadamente conduzida e mantida
pelo presidente desta associaç~o das que praticam a arte pela arte, o
advogàdo, conferencista, jornalista e notlvel artist~ da objetiva Dr.
Eduardo Salvatore, que dirige h6 cerca de 40 anos e ê concomitantemen-
te, desde sua fundaçtlo o presidente da ConfederaçUo Brasileira de Foto-
grafia e Cinema, cruzada em que de modo, indefectivel contou, em tUo di-
latado per1odo, com a solidariedade de seus numerosos companheiros, no
sentido de propagar, por todas as maneiras e meiO. poss1veis, princi-
palmente mediante três ou quatro artigos por ano, na revista "FOTo-ClNEtt
de que êle 6 diretor e o editorialista, e por entrevistas, palestras e
conferências, estas ~timas em instituiçUes culturais de relevo, na ca-
pital do Estado de S.Paulo, entre elas no Rotary Clube Internacional,
do qual tambêm faz parte, bem assim no Rio de Janeiro, Santos, Vit6ria,
Campinas e outras importantes cidades e capitais brasileiras, as pro-
clamadas antecipaçUes de Rêrcules Florence, em confronto com os outros
pioneiros da maravilhosa arte.

A misstlo que se impOs Eduardo Salvatore foi das mais ~teis e fru-
tuosas, tanto assim que Boris Kossoy, ao realizar em 1972, no Museu de
Arte de SUo Paulo, a convite do diretor daquele reposit6rio de peças
das mais diversificadas artes, a lR Exposiç~o da Hist6ria da Fotogra-
fia no Brasil, entrou em direto contacto com Eduardo Salvatore, que i-
mediatamente o encaminhou a nossa presença, em cuja guarda conservamos
a documentaçtlo original de Hêrcules Florence que ao infatigavel estudi-
oso serviu de s6l6da base para seu notlvel êxito em Rochester, materi-
al cujos componentes primordiais, cuidadosamente fotocopiamos, II assim
ficaram, no museu espec1fico, jl que lhe seria sempre intranquilisado-
ra responsabilidade levà-los em sua forma original.

A COMPROV AÇXO QUtMICA DAS EXPERIENCIAS DE FLORENCE
! not6rio que as prioridades campineiras na invençAo da fotografia,

anteriormente noticiadas graças a apreciaçUes e estudos, devotados e a-
bsorventes, mas com efeito mais particularmente dentro do territ6rio
brasileiro, foram confirmadas, 143 anos depois, pelo Rochester Insti-
tute Technology, por ocasitlo do 111 Simp6sio Internacional da Hist6ria
da Fotografia, quando ali, 'com extraordinârio brilho, jl na abertura
dos trabalhos de ttloimportante conclave cultural, nosso patr1oio Bo-
ris Kossoy, em cient1fica palestra que impressionou sensivelmente o au-
dit6rio, revelou a comprovaçtlo qu1mica utilizada por Rêrcules Florence,
quando os resultados das experiências levadas a efeito pelo Prof. Tho-
mas T. Rill nos laborat6rios do Rochester Institute of Technology fo-
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ram de suma importancia para a comprovaçUo dos trabalhos de Florence,
realizados a partir de 1833, em Campinas, sendo que tal comprovaç§o
constituiu na reprodução das principais experiências de H~rcules Flo-
rence, a pedido de Boris Kossoy. ~

Com referência as experiências realizadas pelo Prof.' Thomas T.
Rill, Boris Kossoy, em sua obra citada, na pâgina 75 da 2S ediç~o,
diz o seguint~:

tt Assim se expressa o Prof" Rill no Report de 20/8/1976, aqui tra-
duzido,~enviado ao Reitor daquela instituiç~o, Dr. Lothar K. Endelmann
e a mim.

ttAssunto: Avaliaç~o das f6rmulas de H~rcules F10rence
ttSumfuoio:Usando as f6rmulas e 1nstruçtses contidas nos

di~rios de Florence, e no manuscrito de Boris Kossoy,
três tipos de pap6is foto-sens1veis foram preparados
e testados. Todos os três produziram boas imagens,
printout (sem reve1açUo) quando expostos em contacto
com negativos fotogrlficos e stensils, l luz do sol.
A fixaçU~ foi bem sucedida uzando-se 10% de h1dr6xi-
do de amOnía ou 24% de tiosulfato de s6dio. Como se-
ria de se esperar, as imagens preparadas em papê*s
à base de barita foram mais r'pidas (••••• menos ex-
posiçfto necess'ria) do que aquelas obtidas em pap~is
de imprensa (papel de jornal)."

Tanto este relat6rio quanto o Preliminary Report datado de 25 de
julho de 1976 referem-se às experiências com nitrato de prata, cloreto
de prata e cloreto de ouro, como materiais foto-sens1veis especifica-
dos por Florence.

IIAbaixo a conclusAo:
ttAsformulas para a preparaçAo de papêis sens1veis à

luz (fotogr~ficos), conforme constaam nos dilrios de
a'rcules Florence, assim como as transcritas por Bo-
ris Kossoy funcionam, produzindo imagens printout1t•

liAfixaçAo das imagens com o amon1aco c~ustico (hidr6-
xido de amOnia) conforme Florence especifica, deu 6timos
resultados, e, finalmente, quanto à utilizaç§o da ~-
rina como agente fixador para papê1s sensibilizados a
cloreto de ouro, o Prof. ail1 determinou que o resul-
tado nAo seria t§o bem sucedido nos casos em que ap6s
a fixagem com utina, fosse o papel novamente colocado
sob a açAo direta do sol ie ver!o (agOsto) por mais
d. meia hora.tI

SAo as seguf3ntes as palavras do Prof. ai1l:
•••~•• as imagens à cloreto de ouro foram bem fixadas em

hipossulfito de s6dio e em hidr6xido de amOnia (amoní-
aco clustico), porem menos bem em urina. Entretanto,
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mesmo no ~timo caso, a fixaç§o foi suficiente para
prevenir qualquer esourecimento do fundo (~reas nUo
expostas à luz) para meia hora de exposiç~o à luz
direta do sol de agOsto".

"Diante do que ficou confirmado, Florence realizou com sucesso o
processo fotogr'fico, desde 1833, sendo que a ~ensibiliàaªRo de pap~-
is a cloreto de ouro e a fixagem com urina constituem-se no primeiro
caso de tal utilizaç~o, na Hist6ria da Fotografia" -- Assim conclue
Boris Kossoy.

Depois do famoso simp6sio, em que a "performance" de Kossoy se
projetou com grande intensidade, tornando~se objeto de artigos de re-
vistas especializadas dos Estados Unidos, da Alemanha, da Suiça, in-
olusive a nossa revista "FOTO-OlNE", 6rglo oficial do Foto-cine Clu-
be Bandeirante, acontecimento aquele que a imprensa brasileira (as -
sim como canais de televislo do Rio e de Slo PaU1o),i notadamente os .
jornais de ambas as grandes cidades, registrou com grande satisfaç!o
e vigor, bem como em.pormenores descertadores do maior interesse,nis-
to nenhuma delas excedendo a sempre indispens~vel presença do jornal
"O ESTADO DE S. PAULO", 6 evidente que esse tão lido e apreciado jor-
nal nlo podpou colunas, nAo regateou espaço e, em artigos, reportagens,
notas e coment~~ios de todos os tamanhos, contribuiu sobremaneira pa-
ra que por todo o Brasil se difundisse a envergadura do desenhista,
pintor, naturalista e inventor franco-brasileiro radicad~ em Campinas,
por ê1e dotada da primazi~ de ser o cenârio de suas m~ltip1as inven-
çUes, das quais a maior, imensamente maior, foi a FOTOGRAFIA.

PRIORIDADE DE FLORENCE NO EMPREGO DO TERMO "PHOTOGRAPHIE"
Com referência ao extraordinârio êxito de Boris Kossoy em Roches-

ter nos dias 9 e 10 de outubro de 1976, tempos depois, ou seja, em a-
gOsto de 1978 o grande e tradicional 6r~o da imprensa francêsa, ••~
Figaro", em substancioso e circunstancioso artigo em uma de suas edi-
çUes, versando as prioridades campineiras, pOs em relevo o fato de
que H~rcu1es Florence, j~ em 21 de janeiro de 1834, se utilizava da
express!o "photographie", cinco anos antes de ser empregada, na Euro-
pa, pelo c~lebre astronOmo inglês John Hershe1, que l~ foi o segundo
a,us~-la (em 21 de fevereiro de 1839),sO precedido pelo f1sico Charles
Wheatstone, tamb~m britanico, que, no começo desse mesmo mês e ano, fo-
ra o primeiro a dela servir-se no Velho Continente, enquanto H~rcules
Florence, que, com a cooperaçlo de Joaquim Corrêa de Mello, o paulis-
tano igualmente identificado com Campinas, criara o nome da maravilho-
sa arte ( e isto se deu tIo 16go lhe oc~rrera, em 15 de agOsto de 1832),
conquanto s6,em janeiro de 1833, inteiramente isolado de qualquer con-
tacto cient1f~co com os demais avançados centros culturais do mundo,
suas experiências lhe assegurassem, pelos felizes êxitos iniciais o
qu
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que salienta o artigo de "Le Figarott, que, sem embargo do que se atri-

ibua à França, à Inglaterra, à Alemanha ou aos Estados Unidos, em se
tratando da hist6ria da arte, o Brasil tem verdadeiramente peso es-
pectfico na invenç!o da FOTOGRAFIA. 1&

~o poderiamos, nesta palestra, deixarmos de dar destaque especi-
al às referências que o magistral escritor.e historiador patricio Dr.
AFONSO d'ESCRAGNOLL TAUNAY, not'vel pesquisador catarinense, pois,nas-
ceu em~Nossa Senhora do Desterro (hoje Florian6polis)" 11 de julho de
1876, quando seu pai, o !nclito escritor e beletrista ALFREDO d'ESCRA-
GNOLLE TAUNAY (Visconde de Taunay) presidia os destinos da ent~o Pro-
v!ncia de Santa Catarina, autor de quase uma centena de obras, notada-
mente qualificadas, tanto assim que, num congresso de especilistas re-
alizado nos Estados Unidos, em 1930, o classificaram entre os 10 maio-
res historiadores do mundo, a quem, at~ hoje, seus colegas se referem
carinhosamente pelo eptteto de "mestre", pelos relevantes serviços
prestados por H~rcules Florence a iconografia brasileira, o cognominou
de "O Patriarca da Iconografia Paulista".

Afonso d'Escragnolle Taunay, ao prefaciar o livro de Rêrcules Flo-
rence, sObre a Expediç~o intitulada "VIAGEM FLUVIAL DO TIETE AO AMAZO-
NAS", a qual durou de 1825 a 1829, chefiada pelo Bar~o de Langsdorff,
disse: "Dentre os estrangeiros ilustres, credores do Brasil, muitos
poucos terlo a fê de oficio de Hêrcules Florence e a sua fOlha de ser-
viço à nossa P'tria"."E se se trata entUo de S~o Paulo, avultam imenso
êstes pr6:stimos. ViveJ?-do,comoviveu, meio sêculo em terras paulistas
exerceu Hêrcules Florence, ininterruptamente, fecundo papel de civili-
zador, ao mêsmo tempo que pelo alto padrfto de moralidade que êra a sua,
aumentava o prestigio dos seus ensinamentos de todo o gênerot'

"Devem-lhe a nossa iconografia das ciências naturais, e a dos cos-
tumes, serviços inapreciavelmente preciosos e valiosos". ~

"Quem percorrer as salas do Museu Paulista, de golpe estarâ em con-
diçtses de comprovar esta assertiva". 6

"Quando lhe propuz o tItulo de "Patriarca da Iconografia Paulista",
sabia quanto não cometia o menor exgêro".

"Poucos elementos alienigenas se te~o incorporado ao povo brasilei-
ro da capacidade e do mérito de H~rcules Florence, em cujo esp6lio ain-

~ da existem documentos in~eros inêditos, verdadeiros atestados novamen-
te comprobat6~ios do que era a intelectualidade do seuséngelo autor sem-
pre prejudicado pela mais injustificavel modêstiart• ~

"J& mereceu a sua exis.tência larga biografia: a que redigiu o Dr.
Estevam Le!o Bourroul. Nela se faz inteira justiça a quem tanto mereceu
de StioPaulo, do Brasil e da civilizaçtlort•

Em 1928, Afonso d'Escragnolle Taunay reeditou no tomo (16) da Re-
vista do Museu Paulista a primeira parte do valioso relato da Expediç~o
Cientifica "Bartlo de Langsdorff" sob o titulo de "De POrto Feliz â Oui-
bl, a titulo de homenagem muito grata do Museu Paulista ao "Patriarca
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da Iconografia Paulista", ao naturalista em~ri to que tUo belas pranchas
deixou para o estudo de nossa fauna e de nossa flora, e tttopreciosas
observaç~es para o melhor conhecimento da etnografia brasileira. ~

Muitos de seus desenhos constituem documentos ~cos do genero:
assim por exemplo as que deixou das Monç~es para Mato Grosso, das ca-
valhadas de Sorocaba, das velhas ind~strial açucareira de Campinas, das
aberturas dos primeiros cafesais ,no Oeste paulista, da vida dos tropei-
ros nos ppusos do Caminha do Mar e seus prolongamentos para o interior,
da vida nas fazendas campineiras, etc., etc.

E quantas vistas preciosas de localidades como de It~ e Sorocaba,
Santos, Campinas, Cuiabâ, etc., de grandes acidentes naturais como os
Saltos de It~, Avanhandava, e Augusto, paisagens paulistas, mato-gros-
senses, amazonicas ?

Quantos retratos de personalidades cêlebres com "verbi
j6, Vergueiro, llvares Machado, Libero Badar6, apre~entaçtto
trajes e cenas populares, ambientes familiares, etc.?

Ao seu xKJtB incans~vel lapis deve a nossa iconografia primeva a
mais rica e original das contribuiç~es. .

Antes de terminar esta palestra, agradeço sinceramente a hospita-
lidade e atençtto com que por todo o tempo me distinguiram tIo seleto,
culto e bondosos ouvintes, restando-me para encerrar, prestar uma ho-
menagem muito sincera à imprec1ndivel mem6ria dos nttomenos grandes,
WEDGWOOD, n!pCE, DAGUERRE, FOX-T.ALBOT, READE, BAYARD, FYFE, STEINHEIL,
KOBEL, HERSCHEL, PONTEVIN e tantos outros cientistas e pioneiros, que
agindo em setores mais auspiciosos do que HtRCULES FLORENCE, puderam
agradecer ante os conteporlneos os seus extraordinârios empreendimen-
tos e, assim como outros estudiosos e pesquisadores nAo menos merece-
dores, concorreram para que o mundo entrasse na posse dessa maravilho-
sa invençno que 6 sem d~vida a FOTOGRAFIA, tornando-se portanto credo-
res de perp~tuo atributo da mais autêntica, profUnda e eterna gratid~o.

gratisU Fai-
de tipos,

Blumena ,
Sesquicentenâr10 da Inv

de 1982
da Fotografia no Brasil
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