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Ao deixar o exercicio do cargo de Presidente da Republica por 

terminar hoje o quatriennio constitucional, julgo de men dever in- 

formar-vos sobre o estado da administragao do paiz^ referiiido-me, 

em largos tragos, aos actos mais importantes occorridos durante o 

periodo do men Governo. 

Eram de grandes esperangas as vozes que echoaram aos meus ou- 

vidos quando, a 15 de novembro de 1894, assumi a alta direcgao 

dos negocios publlcos. Eu seat! naquelle momento, ouvindo as ex- 

pansoes de enthusiasmo das mais puras manifestagoes populares, o 

peso da enorme responsabilidade que me cahia sobre os hombros 

e o receio de que me faltassem as forgas em meio da penosa Jornada. 

Era necessario fazer funccionar todo o mechanismo da administragao 

com a regularidade, a ordem e a firmeza que a lei, somente a lei, 

hem executada, p6de assegurar. Era preciso, sobretudo, eu bem o 

comprehendi, rest'duir ao povo a paz e a tranqulllidade, despertando- 

Ihe n'alma, com o respeito inviolavel de todos os direitos, a con- 

fianga em o novo regimen, o amor pela Republica. 

Nas mensagens que dirigi ao Congresso Nacional e nos relatorios 

dos Ministros de Estado, que presidiram os grandes departamentos 

da administragao federal, encontrareis amplos esclarecimentos sobre 



todos os ramos do servigo publico. Uma rapida vista retrospectiva 

sobre o conjuncto desses actos sera, estou certo, de alguma van- 

tagem para o estudo e para a orientacao que tiverdes de imprimir 

aos negocios da Republica. 

Se os meus esforgos para corresponder aos anhelos da Nagao e 

a sua justa impaciencia pela llberdade foram bem succedidos e 

me desobrigaram dos compromissos que naquelia data contrahi^ 

dil-o-ha o futuro, quando as paixoes em repouso nao puderem mais 

perturbar a serenidade do julgamento. 

Relagoes Ex- A manutengao da paz com as nagoes estrnngeiras, sem sacrificio 

de nossa dignidade e de nossos direitos, cultivando e desenvolvenda 

as relagoes com as nagoes amigas, foi um dos compromissos do 

men Governo. Fortalecia-me a crenga de que era mister, por uma 

conducta franca, generosa e cordial, estreitar as nossas relagoes 

internacionaes, affirmando com lealdade os intuitos de paz e de 

uniao, que sempre foram predominantes em men espirito. 

Aos paizes novos, como o Brazil, que tern necessidade de affir- 

mar as vantagens do novo regimen politico que adoptaram e de 

grandes extensoes territoriaes que s6 podem ser fecundadas pela inter- 

vengao salutar do brago e do capital que nao possuem, incumbe, 
> 

mais que aos outros, o dever de cultivar, desenvolvendo, essas re- 

lagoes com os povos amigos. 

0 grande interesse que me despertaram as Republicas sul-ame- 

ricanas, cnjas condigoes economicas Ihes asseguram importante 

papel no movimento da civilisagao e do bem-estar social, jamais 

pode enfraquecer o empenho de conservar uma amizade perfeita 

com todos os paizes, apertando os lagos que a elles nos prendem, 

desde que nos constituimos nagao, o que reputei sempre do maior- 

alcance para o credito e para o desenvolvimento de nossa Patria. 

— As relagoes diplomaticas com Portugal haviam sido suspensas 

em 13 de maio de 1894. Os bons officios, offerecidos pelo Governo 

Britannico e aceitos pelo da Republica, conduziram-nos ao accordo de 16 



de mar^o de 1895, em virtude do qual loram reatadas aquellas re- 

lagoes, trocando-se as notas respectivas. 

0 restabelecimento das relagoes com Portugal foi uma das 

minhas primeiras preoccupa^oes. Eu bem sabia quanto amargurava 

o coracao dos brazileiros o. rompimento com a velha nacao, a quern, 

ao lado dos mais respeitaveis interesses, ligam-nos sentimentos da 

mais viva e fraternal sympathia. Felizmente, durante o periodo de 

suspensao das relagoes, nao se deu facto algum que denunciasse en- 

fraquecimento da antiga amizade dos dous povos. 

— Em 18 de julho do mesmo anno, tive conhecimento de que, 

em fins do mez de Janeiro anterior, havia a Gra-Bretanha occupado 

a ilha da Trindade. Foi profunda no paiz a impressao causada por 

esse acontecimento. Reclamada a restituicao da ilha por notas de 22 

e 23 de julho, enviadas ao representante diplomatico da Grd-Bretanha 

acreditado na Republica, a Legagao Brazileira em Londres teve in- 

strucgoes para protester contra o acto da occupagao e o fez de modo 

completo. Em 16 de dezembro, o Enviado Extraordinario daquella 

nagao, o Sr. Phipps, de ordem do sen Governo, propoz que a questao 

fosse resolvida por arbitramento. Resolvi nao aceitar esse alvitre, 

sendo expostas longamente, em nota de 7 de Janeiro de 1896, as 

razoes do men procedimento. 

Aceitos os bons officios de S. M. Fidelissima, que podia, com 

muita autoridade, intervir na contenda, pois sabia o que ao Brazil fi- 

cara pertencendo por occasiao de sua independencia, reconheceo a 

Inglaterra, mediante essa intervengao officiosa, e segundo commu- 

nicagao do Encarregado dos Negocios de Portugal, em 6 de agosto, a 

plena soberania do Brazil sobre a ilha da Trindade, ficando assim. 

solvida essa questao de modo digno e honroso para ambas as 

nagoes. A communicagao do reconhecimento do nosso direito foi, 

poucos dias depois, confirmada pela Legagao de S. M. Britannica, que 

communicou-me a partida do navio de guerra Barracouta para a 

ilha da Trindade, com o fim de remover os signaes de occupagao ahi 

deixados por esse mesmo navio, em Janeiro de 1895. Retirados esses 

signaes, resolvi collocar naquella ilha um padrao, com a inscripcao : 
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— Brazil — para assignalar a nossa soberania. Foi incumbido desse ser- 

vigo o cruzador Benjamin Constant, que o desempenhou em 24 de 

Janeiro de 1897, conforme consta do termo assignado pelo commari- 

dante e officiaes daquelle cruzador. 

— A 26 de maio de 1895 publicaram os jornaes desta capital um 

telegramma expedido de Pariz, no qual se affirmava que, no dia 15 

desse mez, occorrera na povoacao do Amapa, no territorio litigioso, 

um grande conflicto entre brazileiros e forgas regulares da Franga. 

Este facto que, como era natural, preoccupou muito seriamente a 

minha attengao, veio confirmar a grande conveniencia de ser defl- 

nitivamente liquidada a questao secular de limites com a Guyana 

Franceza. A solugao pelo arbitramento foi convencionada, depois de 

prolongadas negociagoes, e o Governo da Suissa aceitou o encargo 

de arbitro. 

Abstive-me de organisar a missao destinada a defender a nossa 

causa por se tratar de funcgoes da mais alta importancia, que 

tern de ser desempenhadas durante a vossa administragao. Desde 1895, 
» 

entretanto, ^confiei a competencia do Barao do Rio Branco o 

estudo desse assumpto, tendo a intengao de fazel-o chefe da re- 

spectiva missao. 

0 tratado que submetteo a questao de limites com a Guyana 

Franceza ao arbitramento do Governo Suisso foi assignado a 10 de 

abril de 1897. Nesse mesmo dia firmou o Ministro das Relagoes 

Exteriores com o da Franga um protocollo, no qual se ajustou a 

organisagao de uma commisao mixta incumbida de preparar os 

elementos necessarios para que, proferida a sentenga arbitral, se 

possa proceder sem demora d demarcagao da fronteira, de conformi- 

dade com ella. A Commissao Brazileira ha de encontrar-se com a 

Franceza em Cayenna e para alii partio por via do Pard, onde to- 

mara o navio de guerra que deve transportal-a ao sen destino. 

— A lei n. 97 de 5 de outubro de 1892 ha via autorisado o Go- 

verno a promover a execugao do tratado celebrado com a China em 5 

de setembro de 1880, a celebrar tratado de commercio, paz e ami- 

zade com o Japao e a estabelecer agentes diplomaticos e consulares 
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nesscs paizes para o fim de manter com elles boas reiagoes e espe- 

cialmente encarregados, esses ou outros ageutes, de fiscal isar de 

modo efficaz a immigragao que desses paizes se dirigir para o Brazil. 

Foi, em execugao dessa lei, constituida a missao especial a China 

e nomeado o respectivo pessoal. For varias circumstancias, entre- 

tanto, nao pode essa missSo preencher o sen fim, e julgando con- 

veniente, por decreto n. 1896 de 23 de novembro de 1894, adiar cs 

servigos autorisados pela lei n. 97 de 1892, dissolvi aquella missao. 

Nao deixou de influir em men espirito para tomar essa reso- 

lugao a conveniencia, que foi entao suggerlda em varios centros 

agricolas importantes, de ser procurado urn accordo com o Japao, 

no intuito de facilitar a corrente de novos trabalhadores para os 

vastos territorios da Republica. De accordo com essa justa aspiragao, 

foi assignado em Pariz, aos 5 de novembro de 1895, um* tratado 

de amizade, commercio e navegagao entre o Brazil e o Japao, o 

qual foi approvado pelo Congresso, pela lei n. 419 de 27 de novembro 

de 1896. Trocaram-se as 'respectivas ratificagoes em Pariz a 12 de 

fevereiro de 1897, e pelo decreto n. 2489 de 31 de margo seguinte 

mandei executal-o. 

No que respeita a immigragao de trabalhadores japonezes para 

o nosso paiz, aspiragao alias bem fundada de uma grande parte de 

intelligentes agricultores, ainda nao produzio o tratado os effeitos 

esperados. A 18 de fevereiro do corrente anno, o nosso Ministro no 

Japao, em officio d Secretaria das P^elagoes Exteriores, da noticia da 

impressao que daqui levou um dos agentes de companhias japonezas 

de emigragao, que veio estudar o nosso paiz e suas condigoes 

para o immigrante japonez, parecendo-lhe, contra o modo de pensar 

de homens praticos e esclarecidos, que o Brazil nao se adapta a 

emprezas como a que o trouxe a este paiz, isto e, nao convem a 

immigragao japoneza. Essas informagoes, parece-me, fundam-se mais 

na circumstancia d3 alto prego das passagens, comparado por um 

lado com o custo do transporte ao Brazil do emigrante curopeu, 

e, por outro, com o do emigrante japonez destinado ao Mexico, as 

Republicas da America Central e ao Peru, que igualmente desejam 
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essa immigraQao, do que em uma exacta apreciagao das condigoes 

do nosso paiz. Accresce que a baixa do cambio 6 sempre urn ele- 

mento forte para o esmorecimento de emprezas que visam, natural- 

mente, vantagens de sua industria, e a elevagao das taxas pode 

muito bem trazer compensagao aos esforgos dos agentes que se pro- 

puzerem a realizar o transporte de emigrantes daquelle paiz. 

— A demarcagao dos nossos limitcs com as nagoes visinhas 

mereceo sempre de minha parte especial attengao. Logo que lomei 

conta do Governo, teve, como era de justiga, decisao favoravel ao 

Brazil a velha questao de limites com a Republica Argentina, en- 

tregue ao julgamento do Presidente dos Estados Unidos da America. 

Por um protocollo, firmado nesta Capital em 9 de agosto de 

1895, convencionou-se com a Republica Argentina que o laudo pro- 

ferido pelo Presidente dos Estados Unidos da America, na questao 

das MissOes, fosse executado por meio da collocagao' de um marco 

na nascente de cada um dos dous rios que formam a fronteira entre 

o Uruguay e o Iguassu, e sao o Pepiri-gua.ssu e o Santo Antonio. 

Pareceo entao que bastavam os dous marcos por ser muito conhecida 

a foz de cada um destes ultimos rios; mas, ultimamente, julguei que 

era preferivel assignalar tambem a fdz. 0 Governo Argentino assim 

igualmente o entendeo, constando o accordo do protocollo que foi 

assignado a 1 de outubro deste anno. 

Pouco depois, no dia 6 desse mez, conclui com a mesma Re- 

publica um tratado que completa o estabelecimento da linha divi- 

soria. Digo que completa, porque a parte comprehendida entre os 

rios Uruguay e Iguassu ja esta definitivamente determinada pelo re- 

ferido laudo. Esse tratado foi submeLtido ao Gongresso Nacional e 

pcnde de sua approvagao. 

— 0 Governo do Peru propoz a substituigao dos marcos que foram 

collocados para assignalar a fronteira de conformidade com o tratado 

de 1851 e que estivessem arruinados. ou tivessem desapparecido. 

Aceitei essa proposta e fez-se o respective ajuste em protocollo de 28 

de maio de 1897. 

A organisagao da commissao mixta que deve fazer a substituigao 
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depende em parte de accordo sobre as respectivas instrucQoes. 0 

Ministro das Relagoes Exteriores formulou um projeclo, que foi offe- 

recido ao Governo Pemano. 

— 0 ultimo relatorio daquelle Ministerio contem exposigao e do- 

cumentos relatives a demarcagao dos limites com a Bolivia entre o 

Madeira e o Javary. Verificou-se que a nascente deste ultimo rio 

estd situada acima da latitude determinada em 1874 pela commissao 

mixta que concluio a demarcagao dos limites entre o Brazil e o 

Peru e quo foi adoptada pelo Brazil e a Bolivia. A differenga e de 

10' 30"G e importa em perda de 242 leguas quadradas de territorio 

para o Estado do Amazonas. Por isso e por haver erros na demar- 

cagao ultimamente feita em parte da linha entre o Madeira e o Ja- 

vary, suspendi pela nossa parte a continuagao desse trabalho e com- 

muniquei essa resolugao ao Governo Boliviano para nos entendermos. 

Por esse motivo continuara a discussao. 

Essa questao da latitude da nascente do Javary tambem inte- 

ressa as nossas relagoes com o Peru porque com elle confinamos 

por aquelle rio, nao sdmente ate a latitude determinada em 1874, mas 

at6 a verdadeira na extensao correspondente A differenga de 10' 30"6% 

A isso se attendeu nas instrucgoes propostas para guiarem a com- 
i 

missao mixta que deverd substituir os marcos. 

— A questao dos limites com a Guyana Ingleza ainda nao esta 

resolvida. Continua a negociagao em Londres, e, se nao se conseguir 

accordo directo, sera necessario recorrer a arbitramento. 

— No intuito de estreitar os lagos de amizade entre as Re- 
% 

publicas sul-americanas e os povos amigos: 

firmou-se um protocollo com o representante diplomatico do 

Chile para a celebragao de um tratado de navegagao e commercio, 

incluindo-se a clausula de associar a esse emprehendimento a Repu- 

blica Argentina; 

assegurou o Governo a Republica da Bolivia a navegagao do rio 

Paraguay, concedendo-lhe uma servidao internacional; 

concluio-se com a Republica Argentina um tratado de asylo e 

extradigao em 29 de outubro de 1396; em 21 e 31 de julho do mesmo 
Mensagem — 2 
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anno dons tratados com a Bolivia, urn do asylo c extradiguo, outro 

de amizade, commcrclo o navcgagdo; cm 14 dc novembro scguinte 

concluio-sc igualmcnto uma couvcngao sobro o exercicio das pro- 

fissoes liberaes. 

0 dccreto n. 502 dc 12 de setcmbro destb anno approvou a con- 

vencao firmada cm 11 de dezembro de 1895 com os Faizes-Baixos 

para a extradi^ao de criminosos, e o decreto n. 2997 de 14 do mesmo 

mez mandou executor aconven^aodc 4 de maio dc 1897, que regula 

o exercicio das profissoes liberaes entrcesta c a Republica do Chile. 

— Em 21 de maio de 1897 foi submcltido d approvacao do Gon- 

gresso um tratado de extradicao assignado no dia 14 pelo Ministro 

das Relacoes Extcriores e pelo Plenipotenciario dos Estados Unidos 

da America, o qual nao foi ainda opprovado. 0 Governo Americano 

Julgou necessario que Hie fizessemos algumas alterocoes e, da con- 

ferencia havida entre o Ministro das Rclagoes Exteriorcs e o represen- 

tante daquelle paiz, resultou o protocollo de 28 dc maio do dito anno, 

que foi submetlido tambem a approvacao do Congresso. 

— Ccssou, a 15 de setembro deste anno, em todos os sens, cf- 

feitos, o tratado dc amizade, commercio e navegacao concluido com 

o Paraguay em 7 de junho dc-lS81 e promulgado pelo decreto n. 9231 

de 28 de junho do anno scguinte. 0 Governo Paraguayo dcclarou, 

na occasiao da denuncia do tratado, que estava dlsposto a celebrar 

outro, mas ainda nao manifestou o scu pensamento por meio de pro- 

jeeto que possa ser tornado em consideracCo. 

— Encontrei no comedo do men Governo um numero conside- 

ravel de reclamagoes de estrangeiros, apoiadas pelas rcspcctivas 

legacoes. Eram cm maior numero as provenientes dc requisigocs 

militares por motivos da guerra civil do Rio Grande do Sul c da in- 

vasao dos Estados de Santa Catliarina e Parand; versayam muitas 

sobre prejuizos causados por forcas rcvolucionarias c por opcracoes 

de guerra, sobre violencias praticadas por agentcs da autoridade on 

da forca publica, invocando algumas, por litulo c fundamento, con- 

tractos celebrados com a administracao publica e violacao de Icis c 

regitTamcntos por partc de ccrtos funccionarios. 
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Essa masoi earsim do reclamacoas, accumuladas na Sccretaria 

do Exterio:', creava nma sduacao incomnaoda para o Governo, cnja 

attencao era, a toio inslaato c corn justa insislciicia, solicitada para 

rcsolvol-as. Com cspirito do jn.stiga e equidade procurei liquidar 

essas rcclamagocs, em favor das quaes, por vezes, a accao officiosa 

da diplomacia quasi se confundia com a official. 

Nunca perdi de vista, no cxame destas quesLoes, a dfiTereuca co- 

nliecida eutre cssas formas divcrsas de intervencao. •9 

Nas relacoes diplomalicas, pondcrava com razaj o Miaistro das 

Relagoes Exteriores, o apoio officioso represcnta a lentativa rc- 

couciliatoria nos iacideules da vi la social, quanto ao direito pri- 

vado. 

Tcm por objectivo, quando a regra de direito invocada e certo, 

vcrificar sc ao facto e applicavel c evilar plcito judicial por mcio de 

transoccao ou composicao amigavel. 0 direito stricto e a equidade 

oncontram por esse meiocompo para descnvolver-se, fixando sympa- 

thias, desvanccendo prevengoos c dando as relacoes da vida interna- 

cional o torn de cordialidade tao desejayel entrc as uaQocs. A func- 

cao do Ministerio das Relacoes Exteriores nao e outra. So o apoio 

officioso nao consegiie muitas vezes o sen escopo — ou porquc o 

facto nao tern por si os elcmenlos da certeza juridica ou moral, ou 

porque o principio nao esta aceito pcla legislagao ou pela doutrina> 

dc modo que ao Governo cumpre cvitar a crcacOo de precedcnto — 

o direito que se diz lesadj cncontra scgura protcccao nos tribunaes 

de justiga, tendo sido csgotados os meios rcconciliatorios. 

A circular do Ministro das Relacoes Exteriores de 31 dc dezembro 

de 1801, dirigida ao Corpo Diplomatlco, teve por fim esclarecer a 

natureza das funcgoes do Poder Judiciario, as quaes, nao cxcluindo 

embora a accao officiosa diplomatica, nao podem, cntretanto, ser 

substituidas pcla acgoo do Poder Executivo, impondo ou aceitando 

doutrinas de occasiao. 

Procurei scmpre acatar as normas c as tradicOes do direito 

intcrnacional, nao admittindo, cntretanto, intcrpretacOes on applicacao 

de regras que as nagoes europcas tern rcpellido cm dcfeati c resguardo 

* 
4 
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de sua soberania e para manter em sen genuine sentido a missao e 

funcgoes dos agentes diplomaticos. 

Referindo-me a essas normas e tradigoes, eu disse em a men- 

sagem que dirigi ao Gongresso em 1896 que— « no protocollo firmado 

em 12 de fevereiro desse anno com o representante do Reino da 

Italia e que nao foi approvado; abrio-se caminho para uma outra 

phase das relagoes entre o Brazil e a Europa ». Eu tinha em vista o 

art. 5° desse protocollo, que rezava assim: c< Quanto as reclamagoes 

que forem ulteriormente apresentadas por factos posteriores d pre- 

sente data sera observada a seguinte norma: tratando-se de recla- 

macoes on de queixas de particulares, que se relacionem com a ordem 

penal, civil on administrativa, os agentes diplomaticos ou consulares 

deverao abster-se de intervir, salvo nos cases em que, esgotados os 

meios legaes por parte dos interessados, ficar demonstrado que ha 

denegagao de justiga, demora extraordinaria ou illegal na applicagao 

da justiga, ou qualquer outra violagao dos principios de direito inter- 

nacional, geralmente reconhecidos pelas nagoes civilisadas. Aos refe- 

ridos agentes, porem, heard sempre mantido, sem restriccao alguma, o 

direito de intervirem officiosa e amigavelmente no sentido deprevenirou 

remover difficuldades e desintelligencias ». Era men pensamento manter 

a funcgao diplomatica em sua verdadeira esphera, que 6 determinada 

pelos interesses de ordem politica, deixando os de ordem privada 

a cargo dos funccionarios que desempenham funcgoes consulares. 

Liquidei, respeitando esses principios, a reclamagao formulada 

pela Republica Franceza pelo desapparecimento dos engenheiros Buette 

e Midler, mediante a indemnisagao de um milhao de francos, que foi 

paga e montou em nossa moeda a 1.010:000$000. 

— Foi firmado, em 19 de novembro de 1896, accordo com o Mi- 

nistro de S. M. o Rei da Italia sobre as reclamagoes italianas, appro- 

vado pela lei n. 425 de 5 de dezembro e mandado executar pelo dccreto 

n. 2397 de 7 do mesmo mez e anno, sendo paga no dia 9 d Legagao 

respectiva a quantia de 4.000 :000$000. 

Foram tambem liquidadas as reclamagoes provenientes de re- 

quisigoes de animaes, viveres e outros objectos ou valores, feitas 
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pelas forgas do Governo nos Estados do Rio Grande do Sul e Santa Ca- 

tharina em operacoes contra os federalistas. As indemnisagoes conce- 

didas importaram em 815: 067$120 e esta qnantia, obtido do Gongresso 

Nacional o credito necessario, foi paga ao Ministro Italiano em 13 de 

setembro ultimo. Resta a questao das snccessoes italianas, arre- 

cadadas desde 1890 por antoridades brazlleiras, cujo producto ainda 

nao foi entregue aos agentes consulares. 

-—Em dims mensagens, datadas de 29 de julho e 2 de setembro 

deste anno, pedi ao Congresso Nacional dous creditos na importancia 

total de 93:913$911 para a restituigao de direitos exigidos de navios 

estrangeiros nos Estados de Pernambuco, Alagoas e Rio Grande do 

Norte. 

A lei do Estado de Pernambuco, n. 121, de 28 de junho de 1895, 

que orcou a sua receita para o exercicio de 1895 — 98, sujeitou os 

navios mercantes estrangeiros ao seguinte imposto: « 300 reis por 

tonelada de todos os vapores, navios mercantes e embarcagoes de 

coberta enxuta, estrangeiros, que descarregarem no porto, quer in- 

terno, quer externo do Recife, destinada a sua importancia ao cus- 
\ 

teio do servigo da policia maritima». As instrucgoes, expedidas para 

a cobranga desse imposto, dispunham o seguinte: c(Art. 1.° 0 im- 

posto de 300 reis por tonelada de todos os vapores, navios mercantes 
- , 5. ^ ■ 

e embarcagoes estrangeiros de coberta enxuta que descarregarem 

ou carregarem no porto interno ou no ancoradouro externo desta 

capital e devido, uma unica vez por anno, na primeira entrada que 

neste porto fizerem aquellas embarcagoes. 

§ 1.° Nos casos de arribada forgada ou nos casos de embar- 

cagoes a ordem que receberem unicamente provisoes precisas para 

seguirem sua derrota, fleam isentos do referido imposto. 

§ 2.° Se, porem, no caso de arribada por forga maior, receberem 

al£m das que forem forgadas a descarregar, qualquer mercadoria, 

ficam sujeitos ao imposto ». 

Esse imposto foi considerado inconstilucional por decisao do Su- 

premo Tribunal Federal e no mesmo caso estao os cobrados nos 

Estados de Alagoas e Rio Grande do Norte. As quantias arreca- 
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dadas, dcvem sop, porlanto, reslituidas e pop ellas respondem os 

tres Estndoo. 

A' vista, porem, das reclamacoes apresentadas e sustcntadas por 

via diplomalica e altcndendo ao tempo decorrido sem a restituigao 

por parte desses Estados, jalguei conveniente pedir os creditos a 

que me rcferi, resalvando o dircito, quc tera o Governo Federal, do 

reliaver dos ditos Estados as quantias quc despender. 

— Os Governos do Peru e da Bolivia resolveram em protocollo 

de 26 de agosto de 1895 submetter a arbitramento uma questdo pro- 

ven ieute de actos praticados em terrltorio boliviano por forcas do 

Peru. 

Em consequencia dessa resolucdo ajustaram cm um protocollo 

de 7 de sctembro do mesmo anno o seguinte: 

« I — Dcsigna-se en calidad de Arbitro al Exm. Gob'crno de los 

Estados Unidos del Brasll, y si el no aceptase el cncargo con dad 3 a 

su alta rectitud, sera sustituido por el de la Republica de Colombia, 

sobre igual base y con las mismas informaciones, tan pronto como 

sea conocida su excusa. 

II — Ratillcado que sea el prcsente acuerdo por los dos Gobicrnos 

interesados, dirigiran al Arbitro la respectiva carta rogatoria, dentro 

de los trinta dias siguientes, enviando-le, al propio tiempo, impresses 

y legalizados cm ambas Gancillerias: 

1°, las demandas de Bolivia con las conprobanlcs cm que so 

apoyan; 

2°, las con testaeiones rclativas de parte del Peru y ol consl- 

guientc debate diplomatico a quo ellas dieron lugar, hasta el 10 de 

julio ultimo, inclusive; 

3°, el processo do la reclamacion sustcntada el ano 1899, por 

el Ministro Dr. D. Manoel Maria Rivas, ante el Gobierno de Bolivia, 

con las reparacioncs quc lo termlnaron.)) 

Como so ve no art. I deste protocollo, o encargo n3o e pessoal, 

6 confiado ao Governo dos Estados Unidos do Brazil. Accitci-o, mas 

nao cheguei a proferir o men laudo, porque os documontos que rccebi 

nao cstavam revestidos das formalidades rclativas d legalisagao. Essas 
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formalidades ainda nao foram preenchidas. Sc o forem, caber-vos-ha 

a resolncao do caso. 

— Do ordcm do S. M. o Imperador do todas as Russias dirigio o sen 

Minislro dos Nogocios Estrangeiros aos agentes diplomaticos acredi- 

lados em S. Petersburgo uma circular convidando os respcctivos Go- 

vernos para uma couferencia, ua qual se procurara meio de im- 

pedir a conliuuagao dos grandes e ruinosos armamentos que se tern 

fci to. 

Essa circular e datada dc 12 de agosto e foi aqui recebida a 13 de 

outubro. Nenhuma resolucao tome! sobre a sua materia pela razao 

da proximldadc da vossa posse. 

Cs pcriodos revoluclonarios absorvcm dc lal sorle os cuidados Justi^a 
eN egocios 

dos altos fcpresentantcs dcs govcrnos que, em regra, e nao 6 isso interiores 

absolulamcnte de exlranhar, todos os servicos publicos se resentem 

durante ellcs dos effeitos de um abandono inevitavel, tendendo sempre 

para a desorganisagao do sen regular funccionamcnto. 

Era, portanto, fatal que, seuao a desordem c a anarchia, bem ca- 

racterisadas, com certeza uma seria perturbagao nos servicos, e nas 

repartlgoes incumbidas dc administral-os, fosse consequcncia natural 

dos graves movimentos que o men anteccssor teve de combater. 

Imprimir ordem a administragao, como necessidade imprescin- 

divel para o bom andamcnto dos negocios publicos^ foi empenho 

constante do men Governo. 0 estudo, imparcial e iscnto, de todos os 

actos praticados na constancia do periodo, que hoje finda, mostrara 

quo nao foi inefficaz o men esforco para o restabelccimento da re- 

gularidade c da disciplina em todos os ramos da publica admi- 

nistragao. 

0 respeito ao exercicio de todas as liberdades e garantias con- Ordem Pu- 
blica 

stitucionaes, mantendo concurrente e encrgicamentc a obediencia d 

lei e o prestigio da autoridade, condigoes indispensaveis 'para asse- 
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gurar a ordem, a tranquillldade e o progresso — foi tambem com- 

promisso de men Governo. 

Factos de extrema gravidade se deram durante o periodo de 

minha administragao, que podiam comprometter seriamente a ordem 

e a paz da Republlca, se nao fossem reprimidos com energia e severi- 

dade. Sem me referir neste momento ds luctas armadas do Sul, nem a 

factos, embora graves, mas de importancia local, de que ddo contaos 

documentos officiaes, nao posso deixar de alludir aos tres grandes 

acontecimentos que tantoalarmaram o espirito publico, enchendo-o de 

tristes apprehensoes:—os successos occorridos nos sertoes da Bahia, 

as insubordinagoes da Escola Militar e o attentado do dia 5 de no- 

vembro. 

— Fanaticos e bandidos capitaneados por Antonio Maciel, acastel- 

lados na povoagao de Canudos, no Estado da Bahia, conseguiram per- 

turbar por multo tempo a ordem publica, resistindo As forgas en- 

viadas para combatel-os. 

Quando reassumi o Governo, em princlpio de marco de 1897, re- 

stabelecido da grave enfermidade de que fui accommettido, chegou a 

esta Capital a dolorosissima noticia do revez soffrido pelas forgas do 

coronel Moreira Cesar, que succumbio valentemente na defesa da Re- 

publica. 

« 0 desastre de Canudos, disse em mensagem de 1897 ao Con- 

gresso, tornou-se notavel pela sensagao que a sua noticia produzio 

nesta Capital e nos Estados, sensagao aggravada pela supposigao de que 

os revoltosos dos sertoes da Bahia nao eram simplesmente impulsio- 

nados pelos fanatismo religioso, mas tambem instrumenlos dos que 

ainda sonham com a restauragao da monarchia, apezar de estar esta 

definitivamente condemnada pela Nagao. Nesta Capital foi onde a ines- 

perada noticia daquelle insuccesso se fez senlir com maior intensidade. 

A exaltagao propria desses momentos, em que a angustia parece do- 

minar a sociedade inteira, deu em resultado a pratica de excesses 

lamentaveis, tendo a autoridade de intervir para restabelecimento da 

ordem publica alterada e para protecg&o dos direitos individuaes vio- 

lados ou ameagados.)) 

r 
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— Tive o mais decldido empenho em apurar a responsabilidade 

pelos exceasos crimino3)S eiita^ commsttidos, afim de submetter a 

ac^ao dos tribunaes os sens autores e s.) o consegui apds longos 

trabalhos e esforgos persistentes dos maus aaxiliares. 

Com o desastre das forcas do coronel Moreira Cesar compre- 

hendi que era mister agir com decisao; e, sem medir sacrificios, 

organisou o Goverao uma expedigao, forte das tres armas, sendo o 

sen ommando confiado ao general de brigade Arthur Oscar de 

Andrade Guimaraes. Difficuldades, que mais larde ainda surgiram, 

aconselharam-me a fazer seguir para o theatre da acgao o Ministro 

da Guerra, marechal Carlos. Machado Bittencourt, que partio desta 

Capital a 3 de agosto de 1897. Com a actlvidade e energia proprias 

de sen austero caracter, promoveo todos os recursos necessarios 

para accelerar as operagoes de guerra e tao acertadarnente procedeo, 

tao efficaz foi o sen concurso, que, pouco depois de sua chegada, 

fechava-se o sitio; a 1 de outubro era levado o primeiro assalto aos 

pontos fortificados do inimigo e a 5 rendia-se a cidadella diante da 

bravura dos soldados e patriotas brazileiros sob o commando do 

general Arthur Oscar. 

Foi uma victoria alcangada, disse-o jd ao Congresso, em verda- 

deira campanha emprehendida, com grandes sacrificios de vidas e de 

despezas, por forgas do brioso Exercito Naclonal, auxlliadas por forgas 

policiaes dos Estados da Bahia, de S. Paulo, do Para e do Amazonas, 

todas dignas do maior louvor e da gratidao da Patria. 

Encontrei, e folgo de repetir, no benemerito Governador do Estado 

da Bahia um collaborador esforgado e cheio de patriotismo e abnegagao. 

— Dous actos de insubordinagao se deram na Escola Militar desta 

Capital no quatriennio do meu Governo. 0 primeiro teve logar no 

comego de minha administragao e foi communicado ao Gongresso em 

a mensagem de 3 de maio de 1895, nos seguintes termos: 

«Na Escola Militar desta Capital deram-se graves occurrencias 

que determinaram por parte do Governo promptas e energicas pro- 

videncias para manter a ordem e a disciplina naquelle estabelecimento 

de instrucgao militar. Alumuos dessa Escola tomaram parte saliente 
Mensagem — 3 
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nas arruacas qiie; em noites succcssivas, tiveram logar na porte 

mais frequentada desta cidade, nos ultimos dias de Janeiro; em fe- 

vereiro, por occasido do Carnaval, provocaram desordens em dous 

theatres, nao obstante achar-se presente o commandante do respe- 

ctivo corpo; publicaram pela imprensa um manifesto collectivo em 

que se constituiram censores de actos do Governo. 

Por essas irregnlaridades de conducta, por essas violagoes da 

disciplina, foram os alnmnos roprehendidos em ordem do dia do 

commando da Escola. Os factos vleram provar que a reprehensao 

foi nma pena nao s6 inefficaz, como contraprodncente. 

A 13 de margo, obtida a permissao para commemorar na Escola 

o anniversario da rendicao da esquadra revoltada, os alnmnos en- 

trelagaram aos applausos aos vencedores da esquadra manifestagoes 

de desagrado ao general commandante do estabelecimento e ao Go- 

verno. 

Por excesses praticados na tarde desse dia vio-se o comman- 

dante na contingencia de desligar, no dia seguinte, 69 alnmnos que 

verificou serem os principaes autores das assuadas. 

0 desligamento desses alnmnos, porem, em vez de ser pena 

exemplar, foi ainda contraprodncente; porqnanto, ao retirar-se da 

Escola, o general commandante foi sorprebendido por nma verda- 

deira e insultuosa vaia, que Ihe davam os alnmnos-pragas, collocados 

nas janellas e balnarte do edificio; retrocedendo, o general rennio 

os alnmnos e os reprehendeo paternalmente. 

Isso, porem, de nada valeo, pois, ao sahir da Escola, em se- 

guida, foi novamente o commandante victima de mais estrepitosa 

vaia e aindo, no dia seguinte, 15 de margi, ao entrar na Escola 

encontrou os alnmnos, entao officiaes e pragas, em estado de com- 

pleta insubordinagao, dando gritos offensivos a elle c ao Governo, 

execntando nm piano previamente combinado. 0 commandante, 

assim desconsiderado e insnltado pelos alnmnos, retirou-se e veio 

commnnicar ao Governo tao graves occnrrencias; e, voltando logo 

depois a Escola, acompanhado da forga necessaria e devidamente 

antorizado, den baixa aos alnmnos-pragas que alii se achavam e 
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desligou os officiaes, que foram dislribuidos pelos corpos do Exercito, 

trancadas as respectivas matriculas. 

Essas providencios foram exigidas pela gravidade das circum- 

stancias, a bem da ordem e traquillidade publica e em desaffronta da 

disciplina militar e do prestigio da legitima autoridade. 

Referindo estas graves occurrencias, satisfago o dever de salientar 

o procedimento correcto das forcas que concorreram, com louvavel 

promptidao, para a rcstauragao da ordem e da disciplina da Escola 

Militar, cumprindo as ordens e instrucgoes recebidas com firmeza, 

subordinagao e severidade excmplares, que conlrastaram com os 

actos de turbulencia e insubordinagao de que ainda foram testemunhas, 

e anniquilaram as suggesloes com quo foi posta em prova a sua 

lealdade e obediencia, por parte dos alumnos, mal inspirados e es- 

quecidos das honrosas tradigoes que deviam zelor e realgar. 

E'-rne muito grato dar publico c solemne testemunho da fidelidade 

unaiiimemcnte niantida pelos corpos da guarnigao desta Capital, que 

mais uma vez, como representante do nosso patriotico Exercito, 

deram provas de sua lealdade e dedicagao a Republica e dos sens 

legitimos representantes. 

Esses successes da Escola Militar determinaram o adiamento da 
;i >V 1 

aberlura das auias para o primeiro dia do corrente mezw. 

Reverteram a Escola, mais tarde, os alumnos que, a bem da 

ordem e da disciplina, haviam sido desligados desse estabelecimento 

de instrucgao militar, em consequencia destas graves occurrencias. 

0 segundo acto de indisciplina e insubordinagao deo-se a 26 de 

maio de 1897 e poderia ter sido origem de seria perturbagao da ordem 

publica, se nao fossem as medidas adoptadas pelo Governo para re- 

prim il-o, as quaes produziram prompto -e benefico effeito. 

0 facto deo-se da seguinte forma: 

Havendo o Ministerio da Guerra recebido do commando do 6° dis- 

tricto militar, por occasiao da revolugao oriental, um pedido urgente 

de munigao de guerra, para supprimento das forgas que guarneciam 

nossas frontciras do Rio Grande do Sul, e nao existindo nos depo- 

sitos da Intendencia da Guerra esse artefaclo bellico em quantidade 



sufficiente para attendee com a presteza que o caso exigia, a todo o 

fornecimento reclamado, ordenou o respeclivo Ministro que a Escola 

Militar desta Capital, onde havia sem applicagao immediata mais de 

50.000 cartuchos Mauser, mandados para ali em fevereiro, fizessem 

recolhel-os sem demora ao Arsenal de Guerra. Semelhante medida nao 

podia envoiver a menor desconsideracao para com a corporagao aca- 

demica, naqual nenhuma razao tinha o Governo paradeixar de confiar. 

Nao succedeu assim, entretanto; inconfessaveis suggestoes, na 

phrase do Ministro da Guerra, envenenando o alcance daquella pro- 

videncia, levaram ao espirito dos alumnos a idea de uma offensa aos 

seus brios, e, desobedecendo a ordem dada, entregaram-se aos ex- 

cesses da mais clamorosa indisciplina e insubordinagao. 0 Governo 

fez seguir immedi'atamente, a disposigao do commandante da Escola, 

os 1° e 10 batalhoes de infantaria, um esquadrao do 1° regimento de 

cavallaria e uma bateria do 2° regimento de artilharia, sob o com- 

mando do coronet Thome Cordeiro, e mandou estacionar nas pro- 

ximidades do local dous navios de guerra. 

A gravidade do facto revela-se clafamente na importancia ex- 

cepcional das medidas que o Governo teve necessidade de empregar. 

As providencias foram tao promptas e energicas quanto efflcazes, 

procedendo-se ao desarmamenlo dos alumnos e a arrecadagao das 

munigoes, ficando na noite do mesmo dia restabelecida a ordem e 

mais uma vez affirmada a disciplina e correcgao da guarnigao 

desta Capital, sendo punidos os culpados. 

— Com os successos da Bahia tentou especular o espirito par- 

tidario de ambiciosos ou de exallados, que nao sympathisavam com 

o Governo e buscavam, por toda a fbrma, hostilisal-o, creando e 

divulgando a perfida suspeita de que era sen propositp enfraquecer 

o prestigio de militares de valor, que se estavam dedicando pelo 

servigo da Patria. 

A inexperiencia dos alumnos seruo, por igual, de pasto a mesma 

tentativa, procurando-se despertar malevolamente no espirito dos 

jovens a crenga de que nao eram elles apreciados com justiga pelo 

men Governo. 
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Fago roferencia explicita aos factos occorridos na Escola Militar, por 

que a elles se prendem os importantes acontecimentos politicos que se 

seguirameque tanta influencia hao de exercer na vida daRepnblica. 

0 mallogro de toda essa exploragao ante a attitude energica e 

decisiva do Poder Publico nao desanimou os conspiradores. Os factos 

luctuosos de 5 de novembro de 1897 vieram comproval-o. 

Nesse dia tristemente memoravel nao fui attingido pela arma 

homicida, mas em minha defesa snccambio o Ministro da Guerra, 

ficando gravemente ferido o Chefe da minha Casa Militar. 

Esse gravissimo successo consta de documentos officiaes e de 

uma mensagem especial dirigida ao Gongresso, e eu nao o recor- 

daria neste momento senao para ainda uma vez invocar a veneragao 

dos brazileiros pela memoria, lao cara a Hepublica, do bravo ma- 

rechal Carlos Machado Bittencourt, que jama is se apdgara da alma 

do companhciro por quern se sacrificou. 

— Os factos occorridos a 5 de novembro produziram, como era Estado de 

natural, tao forte abalo na opiniao do paiz e reclamavam, em bem 

da ordem e da justica, tao promptas providencias, que o Gongresso, 

attendendo as ponderagoes por mim feitas em mensagem de 8 de 

novembro, votou no dia 12 a lei declarando em estado de sitio, por 

30 dias, o territorio do Districto Federal e da comarca de Ni- 

ctheroy, no Estado do Rio de Janeiro. 

0 estado de sitio foi prorogado ate 23 de fevereiro futuro por terem 

perdurado ate ahi as circumstancias excepcionaes que o motivaram. 

Armado das faculdades. extraordinarias que a situagao exigia, 

pode o Governo dominar todos os intuitos sediciosos da conspiragao 

e conseguio restabelecer a ordem e a tranquillidade publicas, sem 

excusadas violencias e atropellos. A conflanga que a populagao, em 
/ 

geral, depositava no Governo, assignalada por manifestagoes espon- 

taneas e muito significativas, attestava que ninguem tinha receio 

dos poderes extraordinarios de que estava investido e do exercicio 

de sua autoridade na constancia do estado de sitio. 
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Em mensagem de 12 de maio dcste anno relalei ao Congresso 

as medidas tomadas durante esse periodo e que foram julgadas 

necessarias pelo Governo. Os actos praticados pelo Poder Executivo 

e sens agentes foram approvados pelo decreto legislative n. 503 de 

30 de setembro ultimo. 

Pretendeo-se encontrar em minhas palavras, dessa mensagem, 

offensa ao Supremo Tribunal Federal, quando argui de inconstitu- 

cional a decisao constante do accordao de 16 de abril, e affirmei que 

essa decisao, influenciada pela paixao partidaria, animou e au- 

gmentou a ousadia dos perturbadores da ordem. 

Ninguem respeita com mais ardor a lei e as instituigoes encar- 

regadas de manter e assegurar a sua autoridade. Agindo de ac- 

cordo com as decisoes anteriores do Tribunal e com a doulrina 

approvada pelas duas casas do Congresso Nacional, eu nao podia, fal- 

lando ao Po^er que tinha de tomar conhecimento dos meus actos e 

approval-os ou nao, aceitar a responsabilidade derivada de uma 

nova decisao do Tribunal, proferida em sentido contrario as ante- 

cedentes e sob a influencia de paixoes em que se viram envolvidos 

alguns dos seus membros. 

Nas apreciagoes que formulei tive apenas o intuito de esclarecer 

o Congresso no exame dos actos perfeitamente regulares do Poder 

Executivo durante o estado de sitio; nao faltei jamais ao respeito 

devido ao Poder Judiciario, cujas decisDes sempre acatei. 

Neste regimen, o Supremo Tribunal Federal tern taes attribuigoes 

que elle esta desiinado a ser a grande forga da Republica eagarantia 

mais solida dos elevados interesses da Nagao. Mas, ha de ser assim 

quando a alta sabedoria de seus membros, alliada d nobre isengSo de 

sen espirito e a pureza immaculada de suas intengOes, ddr as sen- 

tengas o cunho indelevel da justiga, o brilho fulgurante do direito. 

Pairando em esphcra elevada, onde as paixoes ndo vivem e sdseen- 

contram os nobres estimulos que engrandecem, os juizes nunca 

terao para embaciar a luz dos seus julgamentos a suspeita sequer 

de que se inspiram em sentimentos que nao podem interessar a 

Justiga. 
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0 Governo, em cumprimento de am dever sagradj, para per- 

petaar a memoria da heroico marechal Carlos Machado de Bitteacourt, 

mandou erigir um mausoleo sobre o sea tamalo e collocar o sea 

basto, fundido em bronze, no proprio logar em qae sacrificoa saa 

preciosa vida para salvar a do Ghsfe da Nagao. 

No dia5 deste mez, l0anniversariodo barbaro attentado, com a maior 

solemnidade e com todas as honras, teve logar no Arsenal de Gaerra 

a inaugaragao do modesto monnmento, conforme consta da respectiva 

acta, assignada pelas pessoas presentes e qae e do theor segainte: 

« Arsenal de Gnerra da Capital Federal.— Acta da inangaragoo do 

basto do Marechal Carlos Machado de Bittencourt, em 5 de no- 

vembro de 1898. 
. v - 

No dia 5 de novembro de 1897, ao regressar de bordo do vapor 

Espirito Santo, onde fora saudoras forgas do Exercito qae regressavam 

victoriosas da campanha contra os fanaticos do sertao do Estado da 

Bahia, o Sr. Presidente da Repablica, Dr, Pradente Jos6 de Moraes 

Barros, foi acommettido, na occasiao em que se dirigia para a alameda 

principal deste Arsenal, pelo anspegada do 1CP batalhao de infantaria 

do exercito Marcellino Bispo de Mello, desvairado instrumento de ter- 

ceiros, qae, apontando-lhe ao peito uma garrucha, procaroa des- 
i 

fechal-a a qaeima-roupa. 

Ante o gravisslmo perigo qae corria a existencia do Ghefe da 

Nacao, o Marechal Carlos Machado de Bittencourt, qae fazia parte da 

comitiva do Sr. Presidente e exercia entao com o maior brilhantismo 

o cargo de Ministro da Gaerra, atiroa-se contra o aggressor, tentando 

desarmal-o e ao mesmo tempo pedindo em alta voz aos circam- 

stantes que nao matossem a este. 

A dcspeito dos esforgos de oatras pessoas qae tambem pro- 

caravam subjugabo, o assassino, de cujas maos fora tirada a gar- 

rucha, vendo-se impossibilitado de consummar o sea sinistro designio 

contra a pcssoa do Sr. Dr. Prudente Jose de Moraes Barros, empunhcu 

rapidamente uma faco, que trazia comsigo, e a cravou repetidas 

vezes no Ministro da Gaerra. 

« 0 inditoso Marechal Bittencourt, horrivelmente ferldo, tombou 
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exanime e expirou momentos depois em uma das salas deste esta- 

belecimento, para onde fora transportado. 

Assim foi salva a preciosa vida do primeiro Magistrado da NagSo 

e preservada a Republlca de novas e maiores calamidades, por esse 

acto de extraordinaria dedicagao. 

Rendendo a devida homenagem a heroica victima do dever, 

o Governo, em nome do Povo Brazileiro, mandou que fosse prepa- 

rado o busto em bronze do benemerito Marechal sobre uma co- 

lumna de granito — o qne foi feito no Arsenal de Marinha desta 

Capital — aflm de ser inaugnrado no primeiro anniversario do lu- 

ctuoso acontecimento e no proprio loeal em que perdeu a vida aquelle 

servidor da Patria — uma das glorias do Exercito Nacional, pelos 

sens valiosissimos servigos, tanto na paz como na guerra, e que, ao 

terminar a sua util existencia, ainda legou a sens concidadaos um 

raro exemplo de civismo e de fraternidade humana. 

Dessa ceremonia, que se realisou hoje, 5 de novembro de 1898, 

d 1 bora da tarde, em presenga do Sr. Presidente da Republica, dos 

membros do Ministerio e de representantes das outras classes so- 

ciaes, lavrou-se esta acta, que 6 assignada pelo Sr. Presidente da 

Republica, Dr. Prudente Jose de Moraes Barros, pelos Ministros de 

Estado: da Guerra, general de divisdo Joao Thomaz de Cantuaria, da 

Marinha contra-almirante Manoel Jose Alves Barbosa, da Industria, 

Viagao e Obras Publicas, Marechal Jeronymo Rodrigues de Moraes 

Jardim, das Relagoes Exteriores, general Dionysio Evangelista de 

Castro Cerqueira, da Justiga e Negocios Interiores, Dr. Amaro Caval- 

canti, e da Fazenda Dr. Bernardino de Campos, bem como pelas 

outras pessoas presentes; e vai subscripta por mim, coronel Joao 

Soares Neiva, Director do Arsenal de Guerra da Capital Federal.)) 

Club Militar Entre as providencias reputadas necessarias para o restabele- 

cimento da ordem publica, perturbada pelos acontecimentos de 5 

de novembro, convem recorder as que se referem ao Club Militar, 

convertido ultimamente em centro inconveniente de agitagao politica. 



A 6 de dezembro de 1897, maadou o Miaistro da Guerra, por 

achar-se esta Capital em estado de sltio, fechal-o ate segunda ordem, 

como medida disciplinar. 

Gonstando, por um dos jornaes da manha, de 5 de marco, a con- 

vocagao desse Club para o dia 9 desse mez, ordenoq o Ministro da 

. Guerra, por acto de G, que o presidente respectivo se oxplicasse 

sobre essa couvocagao. Nesse mesmo dia o general Francisco Antonio 

de Moura, em offleio ao Ajudante-General, respondia: 

« Que o Club havia sido fechado, por ordem do Ministro da Guerra, 

como medida disciplinar, ate segunda ordem, por achar-se esta cidade 
r 

em estado de sitio; 

Que, cessado o estado de sitio a 24 de fevereiro, restabelecidas 

em sua plenitude as garantias outorgadas aos brazileiros pela Con- 

stituigao de 24 de fevereiro de 1891, cessara, ipso facto, a interdicgao 

que pesava sobre o Club, parecendo ser este o pensamento do Ministro 

da Guerra, quando mandou fechal-o por achar-se a cidade em estado 

de sitio; 

Que o Club fora mandado fechar ate segunda ordem; mas que 

esta segunda ordem s6 poderia ter sido expedida dentro do estado de 

sitio; depots delle, tal ordem seria ociosa porque peio art. 72 da 

Constituicao Federal e garantido a todos o direito de associacao, e 

nem poderia ella ter logar, porquanto o Club, que e composto de 

officiaes do Exercito e da Marinha, e de civis com honras militares 

ou postos na Guarda Nacional, nao e subordinado ao Ministerio da 

Guerra ; 

Que foi, pois, escudado na Constituicao, que o presidente do Club 

fez a convocagao afim de eleger os cidadaos que deviam preencher os 

cargos vagos na directorial) 

Nao sendo procedentes estas razoes, a 8 de margo manteve o 

Ministro da Guerra a portaria de 6 de dezembro ultimo, mandando 

que o Club Militar continuasse fechado ate segunda ordem. 

Accusando o recebimento desta ordem, a 9, o presidente do 

Club, dirigindo-se ao Ajudante-General, expressou-se nestes termos: 

« 0 Club, nao sendo obrigado a cumprir aquella determinagao, a 
Mensagem — 4 
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vista do art. 72 da ConstUuigao de Republica, e, como associagdo 

particular que 6, nao dependendo do Miuistro da Guerra, e aiiida por 

nao tratar-se de objecto de servigo militar, resolveo, entretanto, sus- 

pender o sen funccionamento provisoriamente e usar do recurso 

legal perante o poder competente.» 

No dia 10, o Miuistro da Guerra, considerando que nao podia o 

general de divisao Francisco Antonio de Moura, sem transgredir a 

disciplina, ter convocado uma sessaodoClub Militar, mandado fechar 

at6 segunda ordem por aviso de 6 de dezembro do anno anterior, e, 

o que e mais grave, nao podendo, sem desobediencia formal & ordem 

que Ihe foi transmittida, fazer no dia 9 uma reuniao, d qual, d 

sombra de sua elevada patente, compareceram alguns officiaes, mandou 

ao Ajudante-General que o punisse por esse facto, como julgasse 

conveniente. Essa ordem foi cumprida. 

0 Club Militar recorreu, entao, ao Poder Judiciario, tendo o Juiz 

Seccional desta Capital proferido sentenga, confirmando o acto do 

Governo, da qual foi interposto recurso para o Supremo Tribunal 

Federal, cuja decisao se aguarda. 

Este incidente, que foi grandemente explorado pelas paixoes do 

dia, pelas gravlssimas circumstancias que o envolveram, ha de 
'V * 

fornecer elemento fecundo para o estudo imparcial dos factos occor- 

ridos durante o periodo do men Governo. 

Reiagoes com Eu havia assegurado, cheio de convicgao, ao assumir o Governo 
os Estados 

da Republica, que executaria fielmente o regimen livre e demo- 

cratico adoptado pela Gonstituigao de 24 de fevereiro, firmando e 

mantendo escrupulosamente a autonomia dos Estados, harmonica 

com a soberania da Uniao. 

Fui leal ao compromisso contrahido. 

A 1 de maio de 1895 communicou-me o Governador do Estodo 

de Alagoas, Barao de Traipu, que a forga policial, dirigida por 

alguns officiaes do Exercito, o intimara a deixar o Governo. Protes- 

tando contra essa violencia, reclamava o Governador, de accordo 
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com a Gonstituigao Federal, a iaterveagao das forgas da UniSo para 

reslabelecer a ordem e apolar o governo legal. Immediatamente, 

por intermedio do Ministro da Gaerra, foi expedida ordem ao com- 

mandante da guarnig5o federal naquelle Estado para prestar o apoio 

necessario ao livre exercicio das atlribuigoes do Governador e d ma- 

nutengao da ordem, e bem assim ao general commandanle do dis- 

tricto para garantir aquelle alto fnnccionario no exercicio do sen 

cargo e tomar conhecimento dos officiaes que intervieram naquella 

intimagao. No dia immediato communicou-me o Governador que, 

gragas ao procedimento do Governo e ds providencias promptas e 

energicas que foram dadas, mantinha novamente o exercicio do sen 

cargo. 

Factos politicos, de feigao diversa, mas de grave importancia, 

occorreram em Sergipe com a dualidade da Camara Legislativa e de 

Governador; em Pernambuco, com a divergencia quanto d apuragao 

dos Senadores do Estado, e na Bahia com a dnplicata das casas 

do Congresso. Abstive-me de intervir nessas questoes, por entender 

que nenhuma se podia capitular nos casos em que, por excepgdo, 

a Gonstituigao autorisa a intervengdo do Governo Federal nos ne- 

gocios peculiares aos Estados. Mas, a gravidade desses faclos, pon- 

derei ao Congresso em 1893, impoe-lhe o dever de, com a maxima 

urgencia, prover a respeito por meio de lei que regule a solugao 

de collisoes como aquellas, que tern grandemente prejudicado o bom 

andamento das administragoes de alguns Estados. 

« E' do mesmo modo urgente, accrescentei, e insisti em men- 

sagens posteriores, que sejam regulamentados os preceitos do art. 6° 

da Gonstituigao, nao s6 quanto a interpretagao positiva e clara do 

texto constitucioiial, como estabelecendo o meio pratico da intervengSo 

federal, nos casos em que e ella permittida. 

Essas leis contribuiriam, cstou certo, com grande efficacia, para 

o funccionamento regular do novo regimen federative.)) 

Factos que succedcram, alguns dos quaes occupam ainda neste 

momento a attengao dos Poderes Publicos, affirmam o acerto das 

minhas indlcagoes. Estfio sempre mais garantidos os direitos, quando 
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claramente clefinidos em lei, do que quando dependentes simples- 

mente do arbitrio, embora do bom arbitrio, dos Governos. 

— Quanto aos successos do Rio Grande do Sul, apreciados por 

algnns com grande desfavor para o men Governo, a historia, tenho a 

mais fimda conviccao, hade fazer justiga aos meus intuitos e d intei- 

reza da minha conducta. 

Em mensagem de 7 de maio de 1894 o men antecessor, refe- 

rindo-se aos graves acontecimentos motivados pela revolugao do 

Sul e pela revolta de 6 de setembro de 1893, disse o seguinte: 

« P6de-se, pois, considerar vencida a revolta, visto restarem apenas 

pequenos grupos, disperses e fugitivos, que facilmenle podem ser 

batidos ». 

« Esta previsao, tive necessidade de accentuar um anno depois, 

infelizmente nao se realizou: a lucta iniciada em fevereiro de 1893 

no Rio Grande do Sul ainda perdura, causando aquelle Estado os 

graves damnos inherentes a guerra civil e influindo de modo sen- 

sivelmente prejudicial sobre toda a Republica, notavelmente sobre'a 

sua vida financeira.» 

Procurei desde logo tomar as providencias que me pareceram 

convenientes a defesa da Republica e efficazes para abreviar a termi- 

nacao da revolucao. S o 

Assim, com o intento de estabelecer unidade de direcgao, de su- 

bordinar as operagoes a um piano geral e harmonico, de melhor 

occorrer aos fornecimentos necessaries e de fiscalisar as respectivas 

despezas, nomeei commandante em chefe de todas as forgas em operagoes 

no Rio Grande do Sul o general de divisao Francisco Antonio de Moura, 

que recebeu instrucgOes precisas para o desempenho da commissao 

importante que Ihe foi confiada, reforgando, ao mesmo tempo, a es- 

quadrilha do Rio Grande com duas torpedeiras. 

Gomo meio de reduzir as forgas dos revolucionarios, a 1 de Ja- 

neiro de 1895 concedi indulto das penas de la e 2a desergbes as 

pragas do Exercito, da Marinha, da Guarda Nacional e da Policia desta 

Capital, que se apresentassem no prazo de 60 dias as autoridades in- 

dicadas no respectivo decrcto. 
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Dando conta ao G3ngresso; em 3 de maio de 1895, destas provi- 

dencias, tondentes a debellar a revolta, que me parecia bastante en- 

fraquecida, cu denunciei claramente os meus intuitos de pacificagao, 

declarando que—c< a terminagao da lucta iutestina e o consequente 

congragamento da familia brazileira era a aspiragao de todos os pa- 

triotas. A revolugao do Sal, que servio de ponlo de apoio a revolta 

de 6 de setembro, continua a ser a foate inexgotavel de exploragoes 

politicas e flnanceiras contra a Republica. Mas, essa lucta nao pdde 

terminar sem a submissao dos sens promotores as instituigoes ado- 

ptadas e aos poderes constituidos da Nagao». 

Com estas ideas emprehendi, resolutamente, a obra patriotlca de 

pacificar o sul da Republica. 

A 12 de julho de 1895, o general de divisao Innocencio Galvao 

de Queiroz, commandante em chefe das forgas em operagoes no Es- 

tado do Rio Grande do Sul, enviou-me a acta da conferencia cele- 

brada a 10 do mesmo mez em Piratiny, com o general honorario 

Jcao Nunes da Silva Tavares, chefe dos revolucionarios contra o Go- 

verno daquelle Estado. 

Constava desse documento que os revolucionarios estavam prom- 

ptos a depor as armas perante o Governo da Uniao, mediante as 

seguintes condigoes : 

la, garantia da effectiva posse dos direitos que a Gonstituigao 

confere a todo cidadao brazileiro; 

2a, reconstituigao do Estado do Rio Grande, de accordo com a 

Gonstituigao Federal ; 

3a, resalva do direito de requerer indemnisagao por prejuizos que 

soffreram com o abastecimento de forgas do Governo, e outras, em 

suas propriedades. 

Examinando essa proposta com o maximo desvelo, resolvi o 

seguinte: 

Quanto d lx condiQuo:— E' dever do Poder Publico, Federal e 

Estadoal, assegurar a todos os brazileiros obedientes a lei a ,posse 

effectiva ou o livre exercicio de todos os direitos e garantias que a 

Gonstituigao Ihes confere e a sinceridade do regimen republicano impoe. 
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Depo^tas as armas pelos rebeldes, com a sua submissao d lei, o 

Governo cumprira esse dever em relagao a elles e nao consentird 

que seja illudido. 

Se a intengao dos rebeldes, estabelecendo esta condigao, e isen- 

tarem-se do processo e das penas em que incorreram como crimi- 

nosos politicos, so conseguirao isso se obtiverem amnistia, a qual 

s6 p6de ser concedida pelo Gongresso Nacional, que, a julgar-se por 

sua deliberagao ultima, ndo a coucedera ernquanto os rebeldes se 

mantiverem com as armas na mao. 

Qianto d 2* coadigdo — Nao pbde ser aceita esta condigao. 

0 Governo Federal ndo assume, nem podia assumir, o compro- 

misso de intervir na reconstituigao do Estado do Rio Grande, porque 

o unico poder competente para reconstituir um Estado, reformando 

a sua Gonstituigao, e o seu poder constituinte sem intervengao de 

autoricjade extranha. 0 Rio Grande do Sul d um Estado constituido. 

Se a Gonstituigao desse Estado incide nas disposigoes dos arts. 

6° § 2° e G3 da Gonstituigao Federal, s6 ao Gongresso Nacional com- 

pete resolver; porem, esto s6 poderd occupar-se do assumpto e re- 

solvel-o, como entender em sua sabedoria, ou por iniclativa de um 

de seus membros ou por meio de petigao ou representagao de inte- 

ressados, mas nao por exigencia de rebeldes, que indicam o sentido 

em que querem que seja tomada a deliberagao, como condigao para 

deporem as armas e submetterem-se ao dominio da lei. 

Qaanto d 3a condigao: — Cessada a lucta armada no Sul, nao s6 

os rebeldes, como os que luctaram pela legalidade e os que nao 

tomaram parle na lucta, ficarao todos com o direito salvo para re- 

clamar, pelos tramites legaes, de quern de direito, a indemnisagao dos 

prejuiz^s que houverem sofTrido. A autoridadc competente julgara 

se as reclamagoes sdo procedentes e se estao devidamente provadas. 

Se os rebeldes nao luctam contra a Republica, se dcsejam since- 

ramente a paz, deponham as armas, submettam-se ds instituigoes 

adoptadas pela Nagao e aos poderes por ella constituidos, os quaes, 

desde que aquelles entrem no regimen legal, tornarao effectivo o 

livre exercicio de todos os seus direitos e garantias constitucionaes. 
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Restabclecida a paz no Rio Grande, os Poderes Pnblicos, pro- 

curarao reparar os grandes males causados pela gnerra civil dquelle 

Estada, auxiliando a restauragao e o desenvolvimento de suas in- 

dustrias. 

Esta resoIucSo foi transmittida em aviso reservado do Ministro da 

Guerra, de 31 de julho, ao commandante em chefe das forgas em 

operagoes. 

,Ao mesmo tempo, em carta confidencial, mandei ao Presidente 

do Estado copia daquelle aviso. 

A 9 de agoslo, em resposta, live desse funccionario o seguinle 

telegramma: « Recebi hoje a carta confidencial com que me hon- 

rastes, bem como a c6pia da decisao do Governo. A leitnra de 

ambas causou-me grande satisfagao. Estou de inteiro accordo com a 

digna e patriotica solugao que enviastes. Podeis ficar certo do men 

concurso pela paz nos termos daquella decisSo. Agradego sincera- 

mente a nobre e amistosa franqueza da vossa honrosa carta, que 

responderei pelo proximo paquete. Aceitae minhas cordiaes sau- 

dagoes ». 

A 23 de agosto recebi, com a mais viva satisfagao, a noticia de 

haver sidD assignado pelo benemerito general Innocencio Galvao de 

Queiroz, que recebeo do Governo aquella honrosissima commissao, 

o ajuste de paz no Rio Grande do Sul, de accordo com os meus 

desejos e decisao. 

Ehectivamente, naquelle dia, os revolucionarios, confiando na 

palavra do Governo Federal, de que faria effectivas em sen favor as 

garantias constitucionaes, desde que voltassem ao regimen legal, 

depuzeram as armas, reconhecendo as instituigoes adoptadas e os 

poderes constituidos pela Nagao. 

0 paiz inteiro festejou com as mais expressivas manifestagoes 

de regosijo o grande acontecimento e o Presidente do Estado do Rio 

Grande do Sul respondeu ao men telegramma, communicando-lhe as 

bases em que,a paz ficou restabelecida, nos seguintes termos: ((Acabo 
^ j 

de receber vosso telegramma, que cordialmente agradego, confes- 

sando-me penhorado pelas vossas expressoes. 0 restabelecimento da 
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paz neste Estado, mediante submissao dos rebeldes, nos elevados 

termos de vossa digna decisao, determina immeaso regosijo no Rio 

Grande do Sul7 que, como theatro principal da caracterisada tenta- 

tiva contra as instituigoes repoblicanas, soffre, desde fevereiro de 

1893, os funestos effeitos da lucta armada. Ao mesmo tempo tao 

auspicioso successo envolve vossa justa e nobre benemerencia, attenta 

a situagao honrosa em que se conservam prestigiados os Poderes Pu- 

blicos. Faco votos para que aquella submissao seja deflnitiva. Pela 

minha parte tudo envidarei no sentido de auxiliar-vos a tornar effe- 

ctivas as garantias e direitos constitucionaes, e, em nome do Rio 

Grande do Sul, dirijo-vos sinceras congratulagoes, extensivas ao vosso 

Governo. Acceitae minhas cordeaes saudacoes». 

Conseguindo a pacificagao em termos honrosos, esforcei-me por 

tornar effectivas as garantias cpnstltucionaes em favor de todos, 

sem distinccao de partidos: era o meio de consolidar a paz alcan- 

cada. 

Nao ignorava e o affirmei ao Congresso naquella mesma occasiao 

que — «o esquecimento dos odios e o arrefecimento das paixoes parti- 

darias, extremamente incitadas pela guerra civil, seriam obra princi- 

palmente da accao lenta do tempo e das inspiracoes beneficas do 

patriotismo, que conseguirao afinal levar a calma a todos os espiritos 

e operar o congragamento real e definitivo da familia rio-grandense». 

As solugoes, que poem termo as grandes luctas intestinas, as 

luctas ardentes e apaixonadas da politico, mostram, nao raro, no 

meio dos applausos com que sSo festejadas, a sombra fugaz de algum 

despeito que mal se esconde, trazendo a eiva de um descontenta- 

mento, que sabe esperar a occasiao para explodir. 

Os governos nao podem escapar d acgao fatal desses elementos, 

mas devem contar com a imparcialidade geral dos espiritos, que en- 

caram os factos com elevagao e patriotismo. 

Nao foram bem comprehendidos os meus esforgos, recompen- 

sados, alias, de sobra pela profunda satisfagao do dever cumprido. 

0 men Governo nao pode, depois da pacificagao, contar com a 

honra do apoio dos altos representantes daquelle Estado. 
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— Fiz ligeira referenda a factos de actualidade que vieram de- 

monstrar a necessidadc da regulamentagao do art. 6° da Constituigao 

Federal. Tinha em mente as occnrrencias que se deram no Estado 

do Amazonas. 

No dia 6 de agosto proximo findo reeebi um telegramma proce- 

dente de Manaos, firmado por Jose Ramalho, Governador, communi- 

cando que fora aprescntada e aceita pelo Gongresso do Estado a 

renuncia do Dr. Fileto Pircs Ferreira do cargo de Governador c que, 

de accordo com o art. 3° da Constituigao respectiva, elle signatario 

completaria o periodo governamental. No dia 7, reeebi outro tele- 

gramma procedente do Para, firmado por Fileto Pires Ferreira, 

Governador do Amazonas, requisitando a intervengao do Poder Fe- 

deral para the ser restituido o exercicio das funcgoes legaes inherentes 

ao sen cargo, visto ser falsa a assergao de o baver renunciado. 

Tendo sido, pelas discussOes havidas no Gongresso Nacional 

accrca da regulamentagao, por lei ordinarla, do art. 6° da Consti- 

tuigao, predominante a opiniao de que nao compete ao Poder Ex- 

ecutivo a intervengao para conhecer da hypothesc de dualidade ou le- 

gitimidade de Governos ou Assembleas Estadoaes, como e a de que 

se trata, attribuindo uns tal competencia ao proprio Gongresso e 

outros ao Poder Judiciario, por essa razao e porque nao existe ainda 

lei que regule a intervengao do Governo Federal nos negocios pe- 

culiares dos Eslados, nos casos cm que a Constituigao da Republica 

o permittc por excepgao, por mensagem de 8 de agosto submetti o caso 

a apreciagao do Gongresso, afim de deliberar como parecer acertado. 

Transmitti igualmente ao 1° Sccretario da Gamara dos Dcpu- 

tados copia de um telegramma, que me foi dirigido pela mesa do 

Gongresso Estadoal de Manaos, rclativo a dcnuncia dada contra o 

Governador do mesmo Estado. 

— As noticias quo reeebi de alguns dos Estados do Norte, relati- 

vamente a secca que se esta prolongando em extensas zonas, com 

enorme damno para as populagoes, como para os intercsses da la- 

voura c do commercio, rcclamam a attengao dos Poderes Publicos, 

porque o mal se p6de ainda aggravar. 
Ale usage m — 5 
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Em telegramma que me dirigiram, em julho de correnie anno, 

a Camera Legislative e o Governador do Piauhy, foram solicitados 

da Uniao os soccorros a que se ret'ere o art. 5° da GonstiluigSo Fe- 

deral, em caso de calamidade publica. 

0 Presidente da Parahyba, cujo Estado soffre tambem as conse- 

quencias da secca, nao pedio entSo taes soccorros, mas a entrega 

da quantia de 150:003$, saldo da de 500:000$, autorisada pela lei 

n. 120 de 8 de novembro de 1892, que s6 poderia, alids, ser en- 

tregue mediante nova autorisagao legislativa, por ter caducado a 

primeira, segundo informou o Thesouro Federal. 

Transmitti ao Gongresso em 21 de julho essas solicita^Oes, bem 

como as que no mesmo sentido fizeram os Governos dos Estados de Ser- 

gipe e Rio Grande do Norte, visto ser de sua compelencia a concessao 

dos soccorros de que trata o art. 5° da Constituigao Federal. 

J ust i9a Esforcei-me lealmente por dar ou suggerir ao Gongresso as provi- 

F6local 6 dencias complementares que ainda se tornam necessaries para a defini- 

tive regularisaQao da Justiga Federal, em execugao da lei n. 221 de 20 de 

novembro de 1894. A 1 de julho de 1897 contratei o trabalho da consoli- 

dagao sytematica de todas as disposigoes vigentes sobre a organisagao 

da Justiga Federal, e respective direito processual, de accordo com a 

autorisagao concedida pelo art. 87 n. 2 dessa lei. O trabalho, confiado 

a competencia do Dr. Jose Hygino Duarte Pereira, divide-se em cinco 

partes: organisagao e funcgoes da Justiga Federal, processo criminal, 

processo civil, processo commercial e processes civeis de ordem publica 

ou admihistrativa. Essa ulilissima consolidagao acaba de ser approvada 

e publicada por decreto n. 3084 de 5 do corrente mez. 

Em cumprimento do decreto legislative n. 225 de 25 de novembro 

de 1894, foram promulgados e estao em vigor 0 regulamento da taxa 

judiciaria e o regimento das custas judiciarias da Justiga Local do 

Districto Federal. 

O decreto organico da magistratura local carecia de actos com- 

plementares do consolidagao e regulamentagSo, que desembaragassem 
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o apparelho judicial de difficuldades que a pratica havia assigaalado e 

astavam entorpecendo a sua acgao. 

0 decreto n. 2464 de 17 de fevereiro de 1897 c^nsolidou e completou 

as disposigoes regulamentares do de n. 1030 de 11 de novembro de 

1890, na parte relativa ao pessoal da Justiga Local, e o decreto n. 2579 

de 16 de agosto do mesmo anno consolidou e completou as dispo- 

sigoes do citado decreto n. 1030 na parte relativa 6 competencia. Para 

completar esta regulamentacSo, falta apenas a parte processual, cuja 

elaboragSo deixo adiantada. 

Apezar da competencia profissional da commissao que elaborou 

os regulamentos a que se referem aquelles decretos e do cuidado com 

que, antes de expedil-os, o Governo os examinou, foram vivamente 

criticados, o primeiro por falta de concordancia com a lei funda- 

mental e o segundo com a arguigao at6 de inconstitucional. A 

critica foi anniquilada pelo debate. A Camara dos Deputados, com 

relagao ao decreto. n. 2464, approvou o parecer da commissSo de 

constituigflo, legislagao e justiga sobre uma indicagao em que se re- 

quereu que a tal respeito fosse ouvida, parecer que concluia pela 

affirmagSo de que o Poder Executivo—«havia dado d lei a verdadeira 

intelligencia para a sua fiel execugao». 

As commissoes de constituigao e de justiga e iegislagdo do Se- 

nado, estudando o assumpto, opinaram, em parecer de 22 de setembro 

de 1897, com voto divergente de um de seus membros, que o refe- 

rido regulamento era exorbitante das attribuigOes do Poder Executivo; 

mas, esse parecer, depois de largo debate, foi rejeitado. 

De conformidade com o disposto no art. 177 do jd citado decreto 

n. 1030, foi organisada no Districto Federal a Assistencia Judiciaria 

pelo decreto n. 2457 de 8 de fevereiro de 1897. 

Em virtude da autorisagao concedida pela lei n. 490 de 16 de Brigada Poli* 
cial 

dezembro ultimo, foi expedido o decreto n. 2788 de 6 de Janeiro pro- 

ximo findo, dando nova organisagao d Brigada, pela seguinte fdrma: 

um estado maior composto do commandaute e seus auxiliares; uma 
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contadoria ; um corpo de saude; um regimento de cavallaria, 

com 25 offlciaes e 422 pragos e dous batalliQes de infantaria com 36 

officiaes e 865 pragas cada um, perfazendo o total de 2.277 homens, 

sendo 125 officiaes e 2.152 pragas. 

A inslrucgao, quer militar, quer civil das pragas, tern progre- 

dido de modo sensivel, sendo satisfactorio o desenvolvimento que se 

nota nos officiaes e pragas, tanto nas evolugoes militares, como nos 

deveres policiaes. A' par da instrucgao tern melhorado a disciplina. 

A Brigada Policial prestou sempre bons servigos no policiamento 

e manutengao da ordem nesta Capital. 

A Guarda Nacional estd sendo organisada uniformemente em 

todos os Estados, devendo cada um ficar com o commando su- 

perior na capital e o numero de brigadas necessarias nas respectivas 

comarcas, de accordo com o decreto n. 431 de 14 de dezembro de 1896, 

que determinou que, emquanto nao for votada a lei organica da 

Guarda Nacional, seja esta constituida e regida nos Estados de con- 

formidade com o decreto n. 1121 de 5 de dezembro de 1890, que deo 

nova organisagao d do Districto Federal. 

Nas ultimas mensagens que dirigi ao Congresso externei os 

seguintes conceitos relatives a este assumpto: 

« A Guarda Nacional da Capital Federal constitue uma divisao 

composta de quatro brigadas de infantaria, uma de cavallaria e uma 

de artilharia, sob o commando de um official general do Exercito. 

Essa organisagao apparatosa nao se adapta a Guarda Nacional 

dos Estados, offerecendo, alem de outros inconvenientes, os de ficarem 

as divisoes da Guarda Nacional dos Estados sob o commando dos 

coroneis commandantes superiores das respectivas capitaes, que em 

muitos casos sao mais modernos que os de outras comarcas, o que e 

contrario d hierarchia militar. Urge, pois, que seja votada a lei 

dando organisagao definitiva a Guarda Nacional da Republica, collo- 

cando-a emcondigoes quea habilitem abem desempenhar sua patriotica 

missao.» V. 
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Em virtude da legislagSo em vigor, os commandos superiores s6 

podem ser exercidos por official general effectivo ou reformado do Ex- 

ercito, o que tern trazido difficuldades para as nomeagoes, sendo que 

s6mente nos Estados do Para e Parand estao esses cargos preenchidos. 

Accresce que, nao existindo a verba necessaria para as despezas 

imprescindiveis dos commandos superiores, difficilmente havera quern 

aceite tal cargo sem os recursos precisos para a boa regularidade 

do servigo. 

Estao exercendo as funcgoes de commandante superior nas ca- 

pitaes, onde nao existe commandante superior effectivo, os respecfivos 

coroneis chefes do estado maior, de accordo com o art. 62 da 

lei n. 602 de 1850. 

Nesta capital os corpos das tres armas estao devidamente or- 

ganisados e promptos para aquartelar a primeira ordem, com excepgao 

do 12° batalhao de infantaria, que nao pode ser complecado. Todos 

os corpos tern seas quarteis com as necessarias dependencias, onde 

aos domingos os guardas fazem exercicios, reunindo-se alii tambem 

os officiaes duas ou tres vezes por semana, durante a noite. 

0 estado sanitario desta Capital preoccupou sempre, muito se- Hygiene e 
Q* \ 1 c\ Q 

riamente, a attengao do men Governo. Mai sepbdc calcular quanto a publica 

epidemia da febre amarclla, outr'ora localisada no littoral e hoje 

domiciliada em varios pontos do interior, tern prejudicado o desen- 

volvimento de nosso paiz, embaragando a corrente de immigragao 

e entorpecendo todos os negocios com o exterior. 

Os factos, principalmente, de gravidade excepcional, como os 

que se deram com a tripolagao do cruzador Lombardia, dizimada 

pela violencia do mal, ou como as mortes, tao justamentc pran- 

teadas, do Ministro e do Secretario da Legagao do Chile, victimas da 

terrivel enfermidade, fazem avolumar as prevengoes contra a excel- 

lencia do nosso clima, obrigando-nos a cuidar com muita solicitude 

dos meios de remover essa fonte fecunda de embaragos ao progresso 

e ao engrandecimento de nossa Patria. 
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Era lisonjeiro o estado da saude publica em 1895, isto 6, no co- 

mego da minha administragSo. Tinha sido excepcionalmente bene- 

volo o ultimo verao. Nao obstante, na primelra mensagem que tive 

a honra de dirigir ao Gongresso, pronunciei-me francamente nestes 

termos: c(Esse lisongeiro estado da saude publica nao deve dar mo- 

^tivo a que os altos Poderes do Estado, despreoccupados do assumpto, 

deixem de sobre elle providenciar por modo efficaz e definitivo no 

intuito de ficar a Municipalidade do Districto Federal apparelhada 

com os meios indispensaveis aflm de iniciar, como Ihe compete, a 

realisagao jd t5o adiada dos grandes melhoramentos sanitarios recla- 

mados^ para a Capital da Republica, cuja populagSo augmenta de dia 

para dia. 

Se por um lado o problema e complexo e sua solugao exige o 

dispendio de avultados capitaes, por outro os elementos de estudo, 

accumulados ha longos annos, facilitarao uma decisao justa, e o em- 

prego dos alludidos capitaes, obtidos por operagoes de credito, serd 

despeza compensada, em future nSo remote, pelo maior incremento 

de riqueza e prosperidade que do saneamento do Rio de Janeiro ad- 

vira a esta jd tao importante cidade, por onde se afere, em geral, 

no estrangeiro, a situagao das demais localidades do vastissimo terri- 

torio nacional. A materia merece, pois, a vossa attengao, visto que 

a Municipalidade, com os seus recursos ordinarios, ndo p6de oc- 

correr ao grande dispendio reclamado por esse importante servigo, 

que interessa a toda a Republica. » 

Em 1896, depois de referir-me ao entao jd pouco lisonjeiro estado 

sanitario desta Capital e a invsdo da febre amarella no interior, 

disse, na mensagem desse anno ao Gongresso i «Para obviar a 

essa calamidade que tanto prejudica o paiz sob todos os aspectos, 

impoe-se, como indeclinavel, a neccssidade de sanear-se a Capital 

da Uniao, f6co primordial da molestia. 

Como medida complementar, devo indicar igualmente a reorga- 

nisagao do servigo sanitario terrestre, no sentido de ampliar-se a acgao 

das autoridades federaes, dada uma emergencia grave, a todos os 

pontos ameagados ou em que. tenha apparecido erupgSo epidemica. » 
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Em mensagem de 1897, disse ainda ao Congresso : « As condigoes 

sanitarias tem sido, felizmente, lisongeiras. Este facto, entretanto, 

nao e commum nesta Capital, a despeito das medidas de hygiene 

constantemente postas em pratica, quer pelo Governo, quer pela 

Municipalidode; e a perspectiva dos prejuizos de toda a sorte, que 

acarretam as phases epidemicas, entre nds, impoe-me o dever de 

solicitar novamente a vossa attengao para a questao do sanea- 

mento do Rio de Janeiro, na qual, a men ver, cabe a Uniao auxiliar 

a iniciativa da Municipalidade. » 

No correnie anno, finalmente, em documento da mesma natu- 

reza, pronunciei-me da segninte fdrma: 

((As manifestagoes periodicas da febre amarella, que ainda na 

recente estagao calmosa se fizeram sentir nesta Capital, se hem que 

com intensidade relativamente menor, tornam imprescindivel a so- 

lugao do problema do saneamento do Districto Federal. 0 Governo ja 

vos ministrou os elementos necessarios para que resolvaes sobre esse 

momentoso assumpto, e, alem disso, tem auxiliado, na esphera de sua 

competencia, todas as pesquizas emprehendidas por medicos nacionaes 

para a descoberta da causa e do tratamento daquella molestia.)) 

Esta insistencia serve para demonstrar o aprego em que tinha 

o Governo a questao da salubridade publica e a necessidade, que 

sempre reputou urgente, de se cuidar seriamente do saneamento da 

Capital Federal. 

As providencias, reclamadas da administragao e que della de- 

pendiam, eram de prompto satisfeitas. 

— Em abril de 1895 realisaram-se varias conferencias entre o 

Governo, as autoridades sanitarias brazileiras e representantes de 

nagoes amigas para o effeibj de combinarem-se as medidas de hy- 

giene maritima que conviria fossem postas em pratica no interesse 

reciproco da saude publica e do desenvolvimento das relagoes com- 

merciaes entre os respectivos paizes. 

Do accordo com as resolugoes ahi adoptadas e nos limites das 

attribuigoes do Poder Executivo, como tive occasiao de referir ao 

Congresso, foram feitas, no decurso do anno, as obras complemen- 

/ 



40 

tares de que careciao lazareto da ilha Grande, afim ds tornal-o, quanto 

possivel, apparelhado para quaesquer eventualidades; activou-se a con- 

slrncQao dode Tamandar6, no littoral do Estado de Pernambuco, sustada 

por motivos que constam dos respectivos relatorios; e foram approvados 

os pianos e orgamento do da ilha de Tinhare, no Estado da Bahia. 
•V 

As restricQoes orcanienlarias nao permittiram ao Governo levar a 

effeito a construcgao integral desses lazaretos, do mod:) que, sem 
i 

esses indispensaveis apparelhos de prophylaxia maritima, nao e pos- 

sivel ajuizar se as regioes quarentenarias creadas de accord o com o 

regulamento de 10 de fevereiro de 1897 indicam ou nao necessidades 

impreteriveis da administragao. 

A irregularidade das estagoes no corrente anno e, sobretudo, a 

grande falta de agua para supprimento da populacao em consequencia 

da secca extraordinaria que tern flagellado a Capital, obrigou-mc a 

pedir ao Congresso providencias, que se prcndem evidcntemente d 

qucstao do saneamento. 

Em data de 27 de julho ultimo, enderecei-lhe uma mensagem so- 

licitando as seguintes medidas : 

1.a Autorisagao para serem desde ja executados os mclhoramentos 

indispensaveis para regularisar a distribuigdo d'agua a esta Capital, 

applicando-se a essc fim a renda liquida resultante do proprio servico, 

nao se levando cm conta a despeza de custeio da Estrada de Ferro 

do Rio do Ouro; e, na deficiencia desse recurso, o uso do credito 

dentro de restrictos limitcs ; 

2.a AutorisaQao de despeza para o estudo de um piano completo, 

capaz dc collocar o mcsmo servigo em condigoes de satisfazer a 

todas as exigencies do consumo privado e do saneamento da cidade, 

ficando dependenle sua execugao de ulterior approvagao ; 

3.a Autorisagao para ser regulamentado de mvoomesmo servigo, 

de modo a produzir renda capaz de cobrir os cncargos que clle 

acarreta, podendo ser desde jd adoptadas, como medidas economicas, 

razoavel clcvagao das taxas de consumo c a separagdo do custeio da 

Estrada de Ferro do Rio do Ouro para constituir administragao propria 

ou tcr outro qualquer destino que mais convenha. 
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A indicagao dessas medidas deu logar a que a commissao de or- 

camento da Camara dos Deputados pedisse ao Gjverno informagoes 

sobre os dous seguintes pontos: 1°, qual a somma necessaria para 

exccutar as obras de caracter urgente, tendentes a melhorar as con- 

digoes actuaes do abaslecimento; 2°, qual o orgamento approximado 

das obras a realisarem-se com a captagao de novos mananciaes e 

sua canalisagao, afim de augmentar o actual supprimento. 

Para alcangar-se o augmento da quantidade de agua ora distribuida 

e o melhoramnnto do actual systema de distribuigao, torna-se in- 

dispensavel proceder a estudos para organisagao de um piano com- 

plementar ao que foi executado em virtude da lei n. 2639 de 1875, 

estudos que, por abrangerem todo o systema geral do servigo, terao 

de ser necessariamente demorados, dando logar a despezas que nao 

comportam as verbas do orgamento ordinario. Dahi a difficiildade 

de se poder precisar desde ja o que ter-se-ha de despender com a 

execugao dcsses estudos. 

Quanto ao orgamento approximado das obras com a captagao de 

novos mananciaes e sua canalisagao, para augmento do supprimento 

actual, fica elle dependentc da preferencia que dos estudos deve 

resultar na escolha dos mananciaes, do systema dos obras de captagao, 

extensao e capacidade dos encanamentos conductores, etc. Nesta con- 

form idade foram respondidos aquelles dous quesitos propostos pela 

Camara dos Deputados. 

As escolas do ensino superior tiveram novo typo com o regu- Instrucgao 
p n .J) 1 1 C ci 

lamento annexo ao decreto n. 1232 H de 2 de Janeiro de 1891, que gene- 

ralisou-se por meio do decreto n. 1159 de 3 de dezembro de 1892, depois 

approvado pelo decreto legislativo n. 230 de 7 de dezembro de 1894. 

A instrucgao secundaria recebeu nova orientacao com a promul- 

gacao do decreto n. 981 de 8 de novembro dc 1890. 

Quanto aos cursos dc ensino superior, aquella reformo, man- 

tidas alias as suas linhas geraes nos regu lame ntos subscquentes, 

soffreo, entre outras, a alteragao referentc as Faculdades de Direito. 
Mensagetn — 6 
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A lei n. 314 de 30 dc outubro de 1895 reorganisou o ensino 

dessas Faculdades, formulando bases em que foram calcados os sens 

actuaes estalutos, uniflcando-se os cursos juridicos existentes e resta- 

belecendo-se o regimen da frequencia obrigatoria. 

Os estalutos das Faculdades de Direito alteraram o systema 

adoptado pelo Codigo do ensino superior, parecendo-me conveniente, e 

nesse sentido me pronunciei. em minhas mensagens ao Gongresso, 

fazer no referido Codigo as necessarias alteragoes, afim de evitar-se a 

anormalidade da conservagao de systemas oppostos em instituigoes 

que devem obedecer a mesma orientagSo escolar e administraliva. 

Por aviso de 30 de margo deste anno foi approvada a consolidagao 

das disposigoes regulamentares sobre a administragdo, economia, 

exercicios escolares, posse dos cargos, grdos e titulos e outras referentes 

a Escola Polytechnica, afim de substituirem, de accordo com os actuaes 

estalutos dados pelo decreto n. 2221 de 13 de Janeiro de 1896, os 

antigos regulamentos especiaes de datas diversas. 

A lei n. 490 de 16 de dezembro ultimo, no art. 2° § 2°, autorisou 

o Governo areformar o regulamento que baixou com o decreto n. 981, 

de 8 de novembro de 1890, na parte referente ao ensino secundario, e 

declarou no § 4° que — «a contar da data da lei, sao expressamente 

prohibidos os exames parciaes de materias preparatorias para ma- 

tricula nos institutes de ensino superior aos estudantes que nao 

apresentarem attestado de approvagao, pelo menos, em uma ma- 

teria. 

Aos estudantes, porem, que nesta dada ja liverem sido approvados 

em uma ou mais materias, 6 facultado, dentro do prazo de tresannos, 

terminarem seus estudos preparatories, prestando exames parciaes 

das disciplinas que Ihes faltarem, ou pelo exame de madureza. » 

De conformidade com essa autorisagao, expedi o decreto n.2857 

de 30 de margo ultimo, approvando o regulamento para o Gymnasio 

Nacional e ensino secundario nos Estados. Sem eliminar deste ensino 

os estudos classicos, estabeleceo-se um regimen de cursos simultaneos 

realista e classico, coordenados de mode que aos candidatos nao se 

negasse a cultura classica, nem se tornasse esta obrigatoria aquelles 
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que nao a quizessem ou pudessem procurar, limitando-se, nesse caso, 

ao estudo das materias que constituem o curso propedeulico. 

0 exame de madureza foi regulamentado de modo a satisfazer 

as necessidades do ensino, extinguindo-se os abusos que estavam des- 

prestigiando o regimen dos exames parcellados. Segundo o regu- 

lamento, o exame de madureza sera prestado perante um jury 

composto de cinco membros, nomeados pelo Governo dentre os 

lentes dos cursos de ensino superior. 0 processo foi minuciosamente 

descripto, procurando-se altender a dous pontos capitaes: 1°, para 

exhibigao das provas determinou-se o minimum e maximum exigiveis 

do candidoto, bem como deram-se garantias para o mais amplo 

desenvolvimento, no aclo de exame, da intelligencia do alumno, ao 

qual se permitie ser examinado pelo proprio professor que o liver 

habililado; 2°, para o julgamento constituio-se o jury com pessoal 

extranho ao magisterio secundario, e investio-se este s6mente da 

funccao de arguir, separando-se assim o perito do juiz. 

Quanto aos Estados, determina o regulamento que bavera exames 

de madureza em todas as cidades ou povoados em que existirem 

cursos de ensino superior federaes, ou estadoaes e particulares que 

aos primeiros tenham sido equiparados. Estes exames serao feitos 

perante um jury organisado nos termos ja indicados e que se re- 

unird no instituto secundario que existir na localidade e liver sido 

equiparado ao Gymnasio Nacional, ou em logar previamente desi- 

gnado pelo Presidente ou Governador do Estado, quando nao houver 

institulo nessas condigoes. Foram ja nomeados para esta Capital, 

para a dos Estados de Pernambuco, Bahia e S. Paulo e para a cidade 

de Ouro Preto os delegados fiscaes do Governo, prepostos aos jurys 

dos exames de madureza, e os membros dos mesmos jurys no cor- 

rente anno. 

0 exito desta importante reforma, disse-o em mensagem deste 

anno ao Congresso, depende, entretanto, de medidas complementares, 

quaes sejam — a de fixar definitivamente o numero de cadeiras que 

deverao funcclonar no Gymnasio Nacional, sem as quaes o actual 

piano de estudos nao terd execugao conveniente, e supprimir o re- 
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gimen de excepcao dos exames parcellados, que, em virtude do dis- 

posto no art. 2° § 4° da lei n.< 490, tern de perdurar ate o anno 

de 1900. 

Districted Fe- No relotorio dirigido pelo honrado Prefeito do Districto Federal 
deral 

ao Gonselho Municipal, em 1° de setembro do corrente anno, 

queixa-se o iilustre funccionario dos orcamentos da Uniao que «tern 

autorisado o Governo a cobrar os impostos de industrias e profissoes 

e transmissSo de propriedade, mandando applical-os por conta do 

Districto Federal a servigos, dos quaes uns nao constituem despeza 

local, outros ainda nao podem passar para a Municipalidade e um 

continua sem razao legal a ser administrado pelas autoridades da 

Uniao »; das leis incoherentes que tern dado e simultaneamente ne- 

gado ao Districto os services de bombeiros, gaz, esgoto e agua, 

infliiindo ambos para wos erros de contabilidade inevitaveis em or- 

camentos que na receita nao incluem os impostos referidos e na 

despeza contain com o sen producto para o custeio, por mctade, dos 
\ • • 

servigos com a policia, a justiga local e o Gorpo de Bombeiros)). 

No mesmo documento concita o Gonselho Municipal para obter 

de quern de direito qae sejam discriminadas as attribuiroes prl- 

vativas da Municipalidade das quo exercem isolada ou cumulativa- 

mente certas repartigoes da Uniao, contra as disposigoes da lei 

organica do Districto e as vezes em prejuizo de sens cofres: tal e 

a Repartigao de Policia a arrecadar impostos por licengas, a carre- 

gadores, a cobrar multas por contravengoes municipaes — considc- 

rando-as como policiaes, a inspeccionar os vehiculos terrestres 

matriculando os respectivos cocheiros, a fiscalisar a construcgao 

architectonica das casas de espectaculos, a regular os theatros e 

divertimentos publicos ; tal 6 a Directoria de Saude Publica a multar 

os administradores de hospitaes que recebem doentes de molestias 

infecto-contagicsas e a exercer outras attribuigoes que pertencem a 

hygiene municipal; a Capitania do Porto a conceder licenga a 

Pescadores sem verificar se realmente exercitam essa profissao. 
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Emquanto perdurarem, diz o Prefeito, essas e ouLras anomalias, sera 

verdadeira ficQSo a autonomia, embora incompleta, que a Consti- 

tuigao e a lei de 20 de setembro de 1892 concedem a Municipalidade 

do Districto Federal. 

Reconhecendo em parte a procedencia dessas allegagoes, havia 

anteriormenl.e endereeado ao Congresso uma mensagem, em que cla- 

ramente me referl d situagao confusa e anormal que a diversidade de 

leis ou de regimens tern creado para a Municipalidade em suas rela- 

cOes com o Thesouro. 

Expuz o men modo de pensar nos seguintes termos, a 11 de 

agosto do anno corrente: 

c<Srs. Membros do Congresso Kacional.—A lei n. 25 de 30 de 

dezembro de 1891, art. 4°, incumbio o Poder Executivo da arreca- 

dagao dos impostos que, em virtude de disposigao constitucional, eram 

transferidos ao Districto Federal, emquanto ndo se realizasse a defi- 

nitiva organisagao deste. A lei n. 126 A de 21 de novembro de 1892, 

art. 4°, revigorou a disposicao citada. 

0 art. 2° n. 1 da lei n. 26, de 30 de dezembro de 1891, declarou 

ficarem pertencendo a Municipalidade do Districto Federal os servigos 

concernentes d hygiene e policia sanitaria urbana, limpeza da cidade 

e praias, Hospital de S. Sebastiao, desinfectorio, assistencia a infancia, 

comprehendidos os menores empregados nas fabricas e os educandos 

da Casa de S. Jose e Asylo dos Meninos Desvalidos. 

Pela lei n. 85 de 20 de setembro de 1892, art. 58, a qual deo or- 

ganisagao d Municipalidade do Districto Federal, ficaram a esta per- 

tencendo, entre outros, os servigos referentes ao Corpo de Bombeiros, 

esgotos da cidade e illuminagao publica. 

0 art. 4° n. 1 da citada lei n. 26 de 30 de dezembro de 1891, 

revigorado no exercicio de 1893, pelo art. 1° § 1° da de n. 126 B 

de 21 de novembro de 1892, determinou que as despezas com a jus- 

tiga c a policia do Districto Federal seriam subsidiadas pelo muni- 

cipio na razao da metade. 

A lei n. 191 A de 30 de setembro de 1893, incluindo no art. 1° 

como receita ordinaria da Uniao os impostos de transmissao de 
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propnedade e de industrias e profissoes no Districto Federal, deter- 

minou no art. 6° que por conta da respectiva arrecadagao fossem 

feitas todas as despezas com a justiga, policia e Corpo de Bombeiros 

do mesmo Districto, ficando exonerada a Municipalidade de contri- 

buir para ellas. 

A lei n. 191 B, entretanto, da mesma data (30 de setembro de 

1893), fixando a despeza geral da Republica para o exercicio de 

1894, consignou no art. 2°, ns. 11 e 13, verbas para metade apenas 

das despezas com a justiga e a policia do Districto Federal e o 

§ 1° do mesmo artigo declarou permanente a disposigao do n. 1 do 

art. 4° da lei n. 26 de 30 de dezembro de 1891, relativa as despezas 

com a justiga e policia do Districto Federal, isto e, que seriam sub- 

sidiadas pelo municipio na razao de metade. 

A lei n. 265 de 24 de dezembro de 1894, que orgou a receita 

para o exercicio de 1895, nao incluio entre as verbas de- receita o 

imposto de transmissao de propriedade, nem o de industrias e pro- 
i 

fissoes, mas determinou no art. 5° que o Governo da Uniao contl- 

nuaria a arrecadar os ditos impostos no Districto Federal, para com 

elles fazer face as despezas com os servigos da Municipalidade, entao 

a cargo da Uniao e a metade das despezas que por lei competiam a 

mesma Municipalidade. Findo o exercicio, diz ainda o dito artigo, 

o Thesouro liquidara as contas destes servigos e entregara o saldo, 

se houv.er, d Municipalidade do Districto Federal on receberd della a 

differenga entre a arrecadagao e o total das despezas feitas. 

Gonfirmando estas disposigoes, a lei que fixou a despeza para o 

referido exercicio de 1895, n. 266 de 24 de dezembro de 1894, nao s6 

consignou no art. 2° §§ 11, 13 e 40, metade apenas dos creditos 

para as despezas com a justiga, policia e Corpo de Bombeiros, como 

dispoz no n. 1 do mesmo artigo que metade das despezas a realizar 

com esses Ires servigos correria por conta do Governo Municipal. 

Nas verbas de receita do exercicio de 1896, orgada pela lei n. 358, 

de 30 de dezembro de 1895, vem novamente incluidos (§§51 e 52 do 

art. 1°) os impostos de transmissao de propriedade e de industrias 

e profissoes no Districto Federal; e nas de despeza da justiga, policia e 
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Gorpo de Bombeiros (art. 2° §§ 11, 13 e 40 da lei n. 360 de 30 de 

dezembro de 1895 ) vem consignados pela metade os respectivos cre- 

ditos, se bem que s6 no § 40 se tenha feito mengao expressa de que 

a outra metade era paga por conta da Municipalidade. 

0 orgamento da receita para 1897, votado pela lei n. 428, de 10 

de dezembro de 1896, excluio de novo os ditos impostos e nas verbas 

de receita do exercicio actual, lei n. 489 de 15 de dezembro de 

1897, art. 1° §§ 55 e 56, vem elles de novo incluidos. 

Nas leis que fixaram a despeza da Uniao para os exercicios de 

1897 e 1898, manteve-se a consignagdo de creditos, na razSo de me- 

tade, para a justiga, policia e Gorpo de Bombeiros. 

Gumprindo o disposto na ultima parte do art. 5° da referida lei 

n. 265, de 24 de dezembro de 1894, procedeo o Thesouro a liquidagao 

e encontro de contas, de impostos arrecadados e despezas effectuadas 

no exercicio de 1895 por conta da Municipalidade, do que resultou a 

favor do Thesouro um saldo superior a 2.000:000$000. 

Do exposto se comprehende que, como era natural, essa diver- 

sidade de regimens e de alternativas tern creado para o Thesouro e 

para a Municipalidade do Districto Federal uma situagao um tanto 

confusa e anormal, que nao deve permanecer e conv6m que seja 

quanto antes regularisada pelo Congresso Nacional, cuja attengao 

solicito para o assumpto que venho- de tratar.)) 

Gonhecendo os defeitos da organisagao municipal e do modo 

por que funccionam os differentes servigos, nao deixou de exercer 

influencia, no men espirito, ao dirigir-me por esta forma ao Congresso, 

a situagao em que se acham as finangas do Districto Federal. No 

primeiro semestre deste anno a receita ordinaria foi de 9.434:375$160 

e a extraordinaria, proveniente de saldo de caixa do exercicio findo 

e do producto do ultimo emprestimo, foi de 1.004:422$927. A receita 

ordinaria do exercicio deve attingir a 16.600:000$000. Foi paga no 

1° semestre a importancia do servigo da divida externa e interna, 

2.557:605$825; no 2° semestre ha a pagar a somma de 3.400:000$, 
V 

representando estas duas parcellas o total de 5.957:605$825. Im- 

portando a despeza com o pessoal, inclusive operarios, annual- 
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mente em 10.000:000$, comprehcnde-se quanto sera difficil a ad- 

ministragao cumprir os sens deveres, privada de recursos para os 

mais urgentes servigos, em bar a seja dirigida por um brazileiro tao 

bonrado e competente como ^ o Dr. Ubaldino do Amaral. 

A revolla de uma parle da Armada, que comegou a 6de setembro 

de 1893 no porto desta cidade, entre outros grandes males, que trouxe 

para a Nagao, compromelleo muito seriamente os servigos da odmi- 

nistragao da Marinha, eujas repartigOes ficarom desorganisadas, os 

corpos dissolvidos e o material consumido on estragado. 

Era prcciso emprehender-se, portanto, a organisagao total desses 

servigos, ainda que as criticas condigoes financeiras do paiz constituissem 

um grande embarago para a consecugao rapidadesse desideratum, Nao 

esmoreci, entretanto. A fortaleza de Willegaignon e a ilha das Cobras, 

que, como era natural, passaram de novo a pertencer a Marinha, 

tinham soffirido estragos consideraveis, a primeira sobretudo: mandei 
r 

proceder aos trabalhos de reconstrucgao, que se acham adiantados. 

Havia o men antecessor feito, ao terminar sen Governo, encom- 

menda de oito navios, na Europa. Nao obstante as difficuldades para 

attender aos fortes compromissos que essas construcgoes nos impu- 

zeram, mantive os respectivos contractos, transferindo apenas para 

o Governo dos Estados Unidos da America os que foram celebrados 

com a firma Armstrong & Gomp., de Londres, para a construcgao de 

dous dos cruzadores encommendados a essa casa. 

Essa transferencia foi determinada nao s6 pelos embaragos fi- 

nanceiros do paiz, que se haviam aggravado, como pela falta de 

marinhagem para de prompto guarnecel-os, sem desarmarem-se 

outros navios de guerra ou auxiliares. 

De accordo com o respectivo contracto, ja foi entregue e acha-se 

incorporado a forga naval o caga-torpedeira Tupy, construido pela 

casa «Germania)>, de Kiel. O Aqaidaban, que estava pas- 

sando na Europa por importantes obras na casa «Armstrongs, de 

New-Castle, completamente reformado, acha-se tambem incorporado 
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a esquadra. Deixou de trazer o submarino do systema « Goubet», en- 

commendado em 1894, porque o t'abricante nao o apresentoa a bordo 

no competentq porto de embarque. , < 

Ja se acha ignalmente prompto o cruzador Almirante Taman- 

dare, tendo sido corcadas de bom exito as experiencias a que foram 

submettidas as suas machinas. 

A conslruccao do caca-torpedeira Tamoijo, contractada com a 

casa «Germania» e a do encouracado Marechal Deodoro com a 

companhia «Forges et Chantiers», de Toulon, acham-se em via de 

conclusao, havendo ja sido nomeado o pessoal para commandal-os. 

A construcgao do encouragado Marechal Floriano foi espacada, 

por conveniencia da administragao. 

0 encouragado Riachuclo, que havia soffrido grandes avarias, 

no regresso da divisao naval de Santa Gatharina para esta capital, 

ficou completamente reparado, sendo o Irabalho da reparagao feib) 

pelo nosso Arsenal de Marinha, com actividade e proficiencia louvaveis. 

Prosegue no Arsenal, embora morosamente, em consequencia 

da escassez dos recursos consignados no orcamento para a acquisigao 

de materiaes e pagamento do pessoal, a conslruccao dos monitores 

de rlo — Maranhdo e Pernamhuco. 

— Por acto de 31 de agosto deste anno mandou-se adoptar e 

executar pela Directoria de artilharia, em todas as carabinas Mauser 

pertencentes ao Ministerio da Marinha, a modificagao da chapa do 

fundo do deposito, inventada pelo mestre da officlna de espingar- 

deiros daquella Directoria, em visla do parecer emittido a respelto 

pela Gommissao Technica Militar Gonsultiva. 

— Nao tendo sido approvada pelo Congresso a proposta do men 

antecessbr no sentido de ficarem reunidas em um s6 estabelecimento 

as Escolas Naval e Militar, e havendo cessado os motivos que deter- 

minaram o decreto de 13 de dezembro de 1893, foi a Escola Naval 

reaberta pelo decreto n. 1926 de 27 de dezembro de 1894, isto e, 

logo nos primeiros dias do men Governo. 

0 estabelecimento soffreo os convenientes reparos por terem 

sido avultadissimos os prejuizos materiaes causados durante a revolta.. 
Wensagera — 7 
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— No piano que havia tragado para o desenvolvimento das insti- 

tuicOes da marinha, era intuito do men Governo desenvolver e tornar, 

quanto possivel, pratico o ensino indispensavel aos que se dedicam a 

carreira de official. A autorisagao dada pelo Poder Legislativo para ser 

reformado, sem augmento de despeza, o regulamento dessa Escola, 

limilou de cerlomodo a acgao do Governo, que, nao obstante, no regu- 

lamento que expedio com o decreto n. 2799 de 19 de Janeiro deste anno 

procurou attender a todas as conveniencias do ensino, desdobrando 

algumas cadeiras, ampliando outras e supprimindo o curso previo. 

A matricula geral no anno passado foi de 253 alumnos. 

— Em virtude da autorisacao consignada na lei n. 490 de 16 de 

dezembro de 1897, foi feita a revisao do regulamento que baixou 

com o decreto n. 220S de 30 de dezembro de 1895, para a Escola 

de machinistas navaes, estabelecida provisoriamente em parte de 

um edificio do Arsenal de Marinha desta capital. 

Attendendo a que a execucao do decreto n. 123, dell de novembro 

de 1892, tern demons!rado a grande falta de pilotos nacionaes habi- 

litados para, na forma da lei em vigor, assumirem a direccao e a 

responsabilidade das embarcagoes empregadas no servico de cabo- 

tagem, por decreto n. 3034 de 13 de outubro proximo findo foi 

autorisado o Instituto Technico Naval a crear, na respectiva sede, 

um curso livre de ensino profissional para los e 20S pilotos desti- 

nados a marinha mercante. 

Guerra A Constituigao Federal obriga a todos os brazileiros ao servico 

mililar. Tendo, porem, abolido o recrutamento forcado, determinou 

que o Exercito e a Armada sejam constituidos pelo voluntariado 

sem premio, e, em falta deste, pelo sorteio previamente organisado e 

isso por meio dcconlingentesque osEstados e o Districto Federaldevem 

fornecer annualmente, de conformidade com a lei de fixagaode forcas. 

A experiencia, como declarei sempre com amaior insistencia, tern 

demonstrado que o voluntariado sem premio nao fornece os contin- 

gentes necessarios para completer o effective do Exercito e da Armada. 
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Mandei proceder em 1896 ao alistamento e ao sorteio, de accordo 

com a lei n. 2556 de 26 de setembro de 1874, modificada pela de 

n. 39 A de 30 de janeiro de 1892; e a inefficacia do esforco do Governo 

ainda mais convenceo-me da urgencia de uma lei que regale o sorteio 

para qae possa satisfazer as previsoes do legislador constituinte, esta- 

belecendo prpvidencias que habilitem o Governo a elevar, com a neces- 

saria presteza, o effectivo dos corpos do Exercito e da Armada, quando 

para isso estiver devidamcnte autorisado. 

— For decreto de 3 de novembro de 1894 foram promovidos ao pri- 

meiro posto mais de 1.500 officiaes, alem dos que comportava o 

quadro do Exercito. 

0 excesso proveniente dessa promogao foi augmentando com a 

graduagao autorisada pela lei n. 350 de 9 de dezembro de 1895. 

— 0 numero de officiaes do primeiro posto excedentes ao quadro 

esta reduzido a 1.182. Suppondo, disse ao Congresso em mensa- 

gem deste anno, que se abram annualmente 100 yogas nesse posto, 

so daqui a 11 aimos, mais ou menos, podera haver promogao de 

alfercs ou 20S tenentes, o que e incontestavelmente urn graude mal 

porque mata toda a aspiragao e estimulo das pracas. 

Para attenuar tao grave inconyeniente, lembrei a providencia de 

ser o Governo autorisado a preencher as vagas do primeiro posto 

por meio de promogao, na proporgao de um tergo. 

— O regulamento approvado pelo decreto n. 330 de 12 de abril de 

1890 foi, desde sua promulgagao, objecto de justa critica por cuidar 

mais da educagao moral e civica do cidadao do que da instrucglo 

militar do soldado. Aconselhei, desde o principio do men mandato, a 

revisao dcsse regulamento, convencido pelos meus auxiliares que a 

superabundancia de materias no ensiuo, occasionando programmas 

muito theoricos, prejudicava a instrucgdo propriamente militar. At- 

tendendo a essa necessidade, a lei n. 463 de 25 de novembro de 

1897 autorisou a reorganisagao dos diversos estabelecimentos mili- 

tares de ensino, de moclo a reduzir os estudos theoricos e ampliar os 

praticos, con forme o piano do regulamento n. 5529 de 17 de Ja- 

neiro de 1871. 



Por decreto n. 2881 de IS de abril do corrente anno foi appro- 

vado o regulamento para a execugao dessa lei. 

Por essa reform a a instruccao militar comprehende —- o ensino 

elementar ou primario, o ensino preparatorio on secundario e o en- 

sino superior technico e profissional. Foram supprimidas as escolas 

Superior de Guerra, Preparatoria do Ceara, de Sargentos desta ca- 

pital e o curso geral das Escolas de Porto Alegre e da Praia Ver- 

melha, sendo reunidas a Escola Preparatoria desta capital a Pratica 

do Realengo, e a de Porto Alegre a Pratica do Pao Pardo e creada 

a Escola Militar do Brazil, onde sera professado, convenientemente 

alterado, o curso da extincta Escola Superior de Guerra. 

Foi tambem re form ado, de accordo com a mesma lei, o Collegio 

Militar desta capital, igualando-se o sen curso secundario ao das es- 

colas preparatories e de tactica. 

— A lei n. 403 de 21 de outubrode 1896, que creou o Estado Maior 

do Exercito, Intendencia Geral da Guerra e as Divisoes Geraes de en- 

genharia, artilharia e saude, nao pode, apezar dos esforcos empre- 

gados, ter execucao ate agora. A necessidade da revisao dessa lei 

para poder ser convenientemente regulamentada foi por mim funda- 

mentada ao Congresso nos seguintes termos: 

«Alguns senoes dessa lei, que devem ser supprimidos, para nao 

prejudicarem tao importante reforma, difficultam a sua regulamen- 

tagao, principalmente na parte relativa ao Estado-Maior do Exercito e 

Intendencia Geral da Guerra. 

Na parte referente ao Estado-Maior, mencionarei o modo por que 

diversos services foram distribuidos. A lei creou quatro seccoes; 

destas —destinou tres a trabalhos puramente technicos e apenas rc- 

servou uma para, alem de novos services creados, desempenhar todo 

o expediente que actualmente e feito por tres secgoes da reparticao 

de Ajudante General, com grande difficuldade, pelo extraordinario 

accumulo de trabalho. 

A lei creou a Intendencia Geral da Guerra pela fusao das repar- 

ticoes do Quartel-Mestre General e da Intendencia da Guerra, mas s6 

cogitou do expediente e escripturagao, scm consigner o pessoal indis- 
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pensavel para os servigos de depositos e armazens, o que e uma 

lacuna que precisa ser remediada. 

Talvez haja conveniencia em dar outra feigao ao modo por que 

se selecciona o pessoal para o EstadoMaior, tornando esse servigo 

accessivel aos officiaes de qualquer arma, apenas limitada a escolha 

pelas habilitagoes scientificas necessarias. 

Entre o principio e o paragrapho unlco do art. 16 da lei incluio- 

se um periodo contendo dispbsigoes que, destoando das contidas na 

primeira parte daquelle paragrapho, deram logar a intelligencia de 

que a lei commelteu ao Estado-Maior competencia para providenciar 

sobre a administragao e direcgao dos estabelecimentos militares de 

instrucgao, laboratorios, fabricas, arsenaes e ate reforma da Secretaria 

e Contadoria da Guerra — o que. nao podia estar na mente do legis- 

lador, porquanto taes attribuigoes pertencem e nao podem deixar de 
* * 1 v 

pertencer ao Governo. 

0 art. 22 da lei declara que o Ministro da Guerra e o orgdo 

intermediario junto ao Presidente da Republica para tudo que disser 

respeito d administraqdo da Guerra, o que se nao harmonisa com 

o art. 49 da Constituigao, em virtude do qual o Ministro da Guerra 

preside e dirige o Ministerio da Guerra, em nome do Presidente da 

Republica, de quern e agente e auxiliar de confianga, como o sao 
V 

os outros Ministros em cada um dos Ministerios em queestd dividida 

a Administragao Federal. 

— Por decretos de 31 de outubro, de 14, 21, 22 e 23 de novembra 

e de 12 de dezembro de 1895, pelos motivos constantes dos respectivos 

actos, foram revogados os decretos de 7 e 12 de abril de 1892, de 

11, 12, 19, 22, 26, 28 e31 de maio e de 25 de agosto de 1894—que 

reformaram officiaes do Exercito e da Armada e demittiram lentes 

e professores vitalicios da Faculdade de Medicina desta Capital, da 

de Direito do Recife, das Escolas Militares desta Capital e da de 

Porto Alegre e da Escola Naval, do Gymnasio Nacional e do Collegio 

Militar. 

— Nao me descudei do material da administragao da guerra. Fo-' 

ram atacados os servigos da reconstrucgao e armamento das nossas 
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fortalezas, a construccao de diversos edificios para hospital, quartel 

e depositos de munigoes, nas forgas dos creditos parcamente votados 

para esse fim; proseguem regularmente os estudos para a organi- 

sagao de um piano de defesa dos portos da Republlca, estando 

prompto, entre outros, o projecto de defesa do porto de Santos e 

littoral adjacente, defesa importante, pois ella se acha ligada com a 

da barra desta capital. 

— Pelo decreto n. 2596 de 27 de jnnho ultimo, promulguei o re- 

gulamento para a Fabrica de Cartuchos do Realengo, dando assim 

execugao ao disposto no art. 16, paragrapho unico, da lei n. 403 de 

27 de outubro de 1896. 

Tenbo o prazer de consignar neste documento que as forgas 

armadas, da Marinha e do Exercito, a 11 de junho, anniversario da 

batalha naval do Riachuelo, e a 7 de setembro, anniversario da In- 

dependencia do Brazil, formaram brilhantemente, mostrando garbo e 

disciplina mnito louvaveis. 

Industria 0 servico de introduccao de immigrantes era feito, em virtude 
V— ^ 0 

1 a 9 a o e 
Obras do contraeto de 2 do agosto de 1892, pela Companhia Metropolitana. 

Publicas 
Tendo sido, porem, transferidas para os Estados as terras devolutas, 

passou a estes 0 servigo de fiscalisagao dos immigrantes, nao estando, 

alias, alguns dos Estados preparados para recebel-os. 

« Desse systema, dissemos nos em 1895, vao apparecendo serios 

inconvenientes. Levas de immigrantes chegam as vezes com destino 

a Estado que os nab p6de receber e o Governo Federal, que nao 

possue colonias para onde os possa encaminhar, ve-se forgado a con- 

serval-os nas hospedarias, excedendo por vezes a lotagao destas, ate 

que mudem os immigrantes de resolugao on sejam atropelladamente 

medidos lotes no Estado preferido, para serem localisados. 

Outros Estados, que nao tern corrente immigratoria, on que nao 

a tern sufficiente para as necessidades da sua lavoura, comegam a 

mandar agentes sens aos centros de immigracao, na Europa, sem 

que sobre esse servico possa 0 Governo Federal ter acgao, quando 
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a elle cabe velar pelos interesses iaternacionaes, que services dessa 

ordem naturalmente cream. » 

0 Congresso havia autorisado, na lei do orcamento para 1895 

(aft. 6° g 11 n. 3), o Poder Executivo a transferir aos Estados par 

ajuste, ou rescindir mediante accordo, o contracto celebrado com 

a Gompanhia Metropolitana para iatroduccao de immigrantes, abrindo 

para esse fim os creditos necessarios. 

Comprehendendo a importancia do assumpto e conhecendo a influ- 

encia que a immigracao de bracos validos ha de exercer nos destines da 

Republica, esforcei-me junto aos Governadores dos Estados mais inte- 

rossados no assumpto para tomarem a si as responsabilidades daquelle 

contracto, prdporcionando-lhes vantogens para essa transferencia. 

Tendo sido infructiferos os meus esfor^os para esse fim, tive ne- 

cessidade de promover, por accordo com a companhia, a rescisao do 

sen contracto, o que foirealisado por termo lavrado a 5 de setembro de 

1896, mediante a indemnisacao de 8.500:000$000. Eicon assim o Thesouro 

Federal exonerado da pesada responsabilidade proveniente desse con- 

tracto, que devia vigorar ainda por 16 annos, importando a sua 

execucao em uma despeza annual superior a 10.000:000$000. 

Com a rescisao do contracto para a introduccao de immigrantes, 

o que fez cessar o servico correspondente por conta do Governo Fe- 

deral, ficou a Uniao apenas o encargo do recebimento, agasalho e 

transporte dos immigrantes espontaneos, de accordo com o decreto 

n. 528 de 28 de junho de 1890. 

0 movimento geral da immigracao para o nosso paiz pelo porto 

desta capital, no decurso do anno possado, foi de 44.255 individuos, 

se bem que desse numero sOmente 21.261 sejam espontaneos, o que, 

se esta ainda muito longe de corresponder as necessidades do povoa- 

mento do nosso vastissimo territorio, ja representa, todavia, o inicio 

de uma corrente de immigragao espontanea — consequencia das des- 

pezas feitas com esse servigo— quefacilmente ira augmentando, desde 

que o Governo Federal nao cesse de fomental-a e, melhoradas as 

nossas condigoes financeiras, seja activada a propaganda a nosso 

favor nos proprios centros emigratorios. 
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— Nao obstante os recursos mingoados que 03 orcamentos can - 

signaram para as obras cle estradas de ferro, Ihes imprimi, dentro 

das fargas de que dispunha, 0 desenvolvimeuta conveniente. 

As linhas que demandam o S. Francisco avangaram sua con- 

strucgao, sendo que, a 2i de fevereiro de 1896, foi inaugurada a es- 

tagao do Joazeiro, pondo em communicagao directa com 0 littoral, 

pelo porto da Bahia, a parte francamente navegavel do grande es- 

tuario que fertilisa o interior de varios Estados da Uniao. 

— Usando da autorisagao contida no art. 6° § 11 n. 10 da lei n. 360 

de 30 de dezembro de 1895, dei novo regulamento 6. Estrada ds Ferro 

Central do Brazil pelo decreto n. 2247 de 26 de margo, no qual 

procurei attender as exigencias do servigo, assentando bases para 

a melhor organisagao dos diversos ramos da administragao e tendo 

em vista reduzir as despezas do custeio pela applicagao de medidas 

efficazes, quer na flscalisagao da acquisigao do material, sua conser- 

vagao e emprego, quer na utilisagao do pessoal. 

Autorisei as obras de um ramal ligando a estagao maritima da 

Gamboa as linhas geraes da estagao central, sendo os respectivos es- 

tudos approvados pelo decreto n. 2239 de 9 de margo de 1896 e as 

obras concluidas; e, no ramal de S. Paulo, procedeo-se ao alargamento 

da bitola ate d cidade de Taubate, ponto do nordeste desse Estado, 

que representa o limitedas zonas que procuram naturalmente oporto 

desta Capital e o de Santos. 

Attendendo a que a area occupada por esta estrada desde a es- 

tagao central ate a de S. Diogo era insufficiente para as exigencias 

do sen Irafego avultado, 0 que trazia serios embaragos a regula- 

ridade do movimento de trens, originando frequentes accidentes; tendo 

a experiencia tambem demonstrado a impossibilidade de regularisagao 

do servigo do trafego sem o augmento de linhas, o que s6 se conse- 

guiria pelo alargamento do leito da estrada, na parte em quo mais 

sensivel era a sua escassez e pela convergencia do ramal da estagao 

maritima da Gamboa directamente para a linha principal, de modo a 

tornar-se 0 servigo da estagao central independente do deste ramal 

— foi approvado por decreto n. 2895 de 9 de maio proximo passado 
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o projecto de alargamento da area occapada psla Estrada de Ferro 

Geatral d3 Brazil, desde a estacao central ate a de S. Diog). 

As obras tlveram comeco com os recursos votados na lei n. 493 

de 13 de dezembro de 1897, achando-se os servicos ja multo adian- 

tados. 

Taes obras concorreram bastante para melhorar as condicoes 

dessa importante ferro-via, qne constitae, de facto, uma das mais 

solidas garantias do nosso credito. 

Gracas aos esforgos da administracao, secnndados pela eompe- 

tencia e solicituie de aiiKiliares do malbr valor, a Estrada de Ferro 

Central entr m em phase nao so de fnnccionamento regular, como 
rJ I 

de franca prosperidade. 

— Pelo decreto n. 2313 de 9 de maio passado transfer! a « Leo- 

poldlna Railway Company, Limited», mediante as condicoes con- 

stantes do mesmo decreto, as concessoes, privilegios, garantias de 

juros e outros favores de que gozava a Companhia Estrada de Ferro 

Leopoldina em relacao as vias-ferreas de Campos a Garangola, com 

os sens ramaes de Itaperuna a Poco Fundo e Murundu a Santo 

Ednardo, de Santo Ednardo a Gachoeiro de Itapemirim, Central de 

Macahe, prolongamento da do Barao de Ararnama, Leopoldina com 

o ramal do Sumldouro e Norte Rail way % 

— Tendo o Gongresso autorisado o Governo a entrar em accordo 

com a Companhia Oeste de Minas no sentido de liquidar com 

ella as soas contas, podendo encampar as linhas da mesma es- 

trada, vendendo-as on arrendando-as, como for mais conveniente, 

foi a 22 de setembro findo nomeada uma commissao para colligir 

todos os elementos necessarios a execugao de semelhante autorisagao. 

Essa commissao ja deo comego aos sens trabalhos. 

— Por decreto n. 2915 de ISdejunho findo foi declarada caduca, 

de accordo com as clausulas Sx das que baixaram com o decreto 

n. 993 de 8 de novembro de 1893 e 4a do decreto n. G995 de 10 de 

agosto de 1878, afiangada garantia de juros de 60/o sobre o maximo 

de 33:0)3$ por kilometre, concedida para a construcgao de uma 

estrada de ferro que, partindo da cidade de Alagoas, va entron- 
Mensagem — 8 
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car-se na Via-ferrea de Paulo Affonso, com d ms ramaes — um 

que, cortando o valle do rio Gururipe, se dirija a cidade de Palmeira 

dos Indios e outro que, desceudo o valle do rio Taipu on outro 

affluente do baixo S. Francisco, va ter a margem deste rio, no ponto 

mais conveniente para a ligagao das vias-ferreas dos Estados de 

Alagoas e Sergipe. 

— Com o decreto n. 2885 de 25 de abril desle anno fol expedido 

novo regulamento para a fiscalisagao das estradas de ferro concedidas 

pelo Governo Federal. 

— Com o pensamenlo de reduzlr os encargos da Uniao, o Con- 

gresso supprimio os recursos consignados nas leis de orcamento 

para as obras a cargo do Ministerio da Industria, Viagao e Obras 

Publicas e a lei citada n. 429 no art. 6° § 23 estatuio que—« para 

as obras, cuja suspensao immediata nao pudesse ser effectuada sem 

grave prejuizo para a Uniao e para aquellas em que eslivesse em- 

penhada a responsabilidade do Estado por contractos que nao pudessem 

ser rescindidos sem sujeitar-se o Thesouro Federal a justas e onerosas 

indemnisagoes, ficava o Poder Executivo autorisado a abrir os creditos 

restrictamente indispensaveis, submettendo-os ao conhecimento e ap- 

provagao do Gongresso na sua proxima reuniao)). 

Para o fim de executar esta autorisagdo, procurou o Governo 

estudar os contractos em- vigor para a construcgao das estradas de 

ferro da Uniao, resultando desse estudo a convicgao de que nao 

s6 razoes de ordem economica, como de ordem publica e adminis- 

trativa, aconselhavam a sua rescisao. 

Com relagao a esses contractos e a sua rescisao, pronunciei-me 

nestes termos em mensagem de 1897: 

« Celebrados sem prazo nem valor fixes, empenbaram a respon- 

sabilidade do Thesouro Federal por tempo e sommas indeterminadas, 

embaracando assim o livre exercicio da attribuigao legislativa da 

fixagao annual da despeza. publica. 

Feitos sem concurrencia puljlica, os pregos eram arbitrarics; 

sem estudos, a mudanca da direcgaj das linhas dava origem a 

indemnisagoes. Nao foram sufficientemente salvaguardadas as respon- 
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sabilidades do Governo ante os compromissos excepcionaes que as- 

sumia. Dahi as difficuldades creadas para este ramo de servico 

publico, cnja solncao era muitas vezes onerosissima e que provinham 

de reclamacbes, ora por motivo da suspensao de obras durante a 

guerra civil, por ordcm do Governo, ora em virtude de grandes 

oscillaQoes nos precos dos salaries e dos materiaes, ora ainda por 

falta de pagamento cm razao da exiguidade de verbas orcamentarias 

e de muitas outras causas. 

Das linhes conlractadas nao poucos eram absolutamente im- 

productivas, outras de caractcr puramente estadoal, outras, final- 

mente, devido a sua pequena extensao, nao podiam ser trafegadas 

pela Uniao. Alguns desscs conlractos haviam sido celebrados por 

directores das estradas de ferro, sem consentimento do Governo; e, 

em sua conformidade, executaram-se obras na importancia de cente- 

nares de conlos de reis, fazendo-se, outrosim, grandes encommendas 

sem a indispensavel autorisacao. Estes actos abusivos deram em 

resultado uma despeza superior a 15.000:000$, feita sem verba e sem 

lei, por agentes do Poder Executivo, no Ministerio da Viacao. 

As obras foram suspenses, e procurou-se reduzir os prejuizos ao 

mini mo, jd pela venda de parte dos materiaes existentes, ja utili- 

sando-se a outra parte em obras publicas federaes. 

Rescindiram-se os contractos, nas melhores condicoes que foi 

possivel conseguir para os cofres publicos: a sua importancia total 

foi de 2.777:884$, para obras no valor de 35.912:000$, o que da uma 

proparcao de menos de 80/o. Ainda mais: se daquella quantia for 

deduzida a de 800:000$, valor de rcclamagoes ja aceitas anteriormente 

pelo Governo, a taxa de rcscisoes paga rcalmente e de menos de 

60/o — quasi metade dade 100/o, que, como se sabe, e a geralmente 

aceita pelo Poder Judiciario e pela administra^ao em operacoes desla 

ordem. 

Os compromissos do Thesouro estao sendo reduzidos pela eco- 

nomia que se esta effectuando e que deve continuar nos annos 

vindouros, por ser ella o agente mais directo e positive para me- 

Iborar as nossas condicoes financeiras. 



60 

0 Governo do Estndo da Bahia pedio a entrega das obras dos 

ramaes da Estrada de Eerro S. Francisco, com o fim de concluiEos. 

E' de esperar que os outros Estados imilem essc patriotico exemplo 

em relacao as linhas meramente Gstadoaes.» 

— Outra modificacao importante soffreo o regimen das Estradas 

de ferro da Uniao, em execucao do acto legislative de 9 de dezembro 

de 1896, que mandou arrendal-as. 

Em observancia ao disposto no art. 4°, ns. la 6, dessa lei e 

nos termos do decreto n. 2403 de 28 do mesmo mez e anno, foi pu- 

blicado o edital de 8 de Janeiro de 1897, chamando concurrentes 

para o arrendamento das estradas de ferro da Uniao, estabelecen- 

do-se como limile para o recebimento de propostas aqui, e em va- 

ries pragas da Europa e na dos Estados Unidos da America, o dia 

15 de maio subsequent^, prazo que foi prorogado ate 9 de setembro 

por edital de 14 do referido mez. 

Foram arrendadas as estradas de Sobral, de Porto-Alegre a Uru- 

guayana, de Baturit6 e Central de Pernambuco. 

Quanto a estrada Sul de Pernambuco, o Governo resolveo por 

acto de 29 de marco mandar abrir nova concurencia, visto que das 

duas propostas apresentadas, uma nao satisfazia as condicoes 

do edital e outra offerecia prego insignificante pelo arrendamento 

dessa estrada, que jd tern custado a Uniao a avultada quantia de 

31.385:018$175. 

Pendem de estudo e decisao as propostas para o arrendamento 

da Estrada de Ferro da Bahia ao S. Francisco. 

Com o arrendamento dessas estradas ficou o orgamento alliviado 

de onus nao pequeno, pois como se sabe nao produziam renda. 

— Os servigos do correio tiveram sempre regular execugao. 0 re- 

gulamento de 10 de abril de 1894, em varias disposigoes substan- 

ciaes, afastava-se do decreto n. 194 dell de outubro do anno ante- 

rior, que autorisava a sua promulgagao. No intuito de descentralisar 

e melhorar o servigo postal, a lei n. 272 de 10 de junho de 1895 au- 

torisou o Governo a rever aquelle regulamento, observando as bases 

nella estatuidas. 
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Em virtude dessa aiUorisocrio; expcdio-se o decreto n. 2230 de 

10 de fevereiro de 1893, que approvou o novo regulamento dos cor- 

reios federaes. 

« Nao obstonte terom sido reduzidas algumas despezas e sappri- 

midas outras, disse eu em 1897 ao Congresso, a desproporgao con- 

stante e de longa data entre a receita e a despeza do Correio nao 

tem prrmittido os melboramentos reclamados pela sua natural ex- 

pa nsao. 

Sendo a receita exclusivamente representada, ate agora, pelas 

taxas arrecadadas com a correspondencia particular, e nao pouco de- 

fraudada pelo contrabando, indispensavel e que se cogite nos meios 

de amplial-a convenientemente. 

Dada a discriminagao das rendas e dos impostos federaes e es- 

tadoaes, nao parece justo que os Estados deixem de pagar o servigo 

postal, que Ihes e prestado pela Uniao, a qual s6 tem em vista, com 

a receita que arrecada, dar maior impulso ao mesmo servigo em 

todo o territorio nacional, em beneficio commum e com o menor 
v. ■ * 

encargo possivel para o Thesouro Federal.)) 

A lei do orgamento actual alterou as taxas postaes internas, at- 

tendendo em parte aquellas reflexoes. 

A nova tarifa postal, que entrou em vigor em 1 de Janeiro 

ultimo, augmentando as taxas de algumas especies de correspon- 

dencia e sujeitando a esse imposto a correspondencia official dos Es- 

tados e municipios, ate entao de livre circulagao, produzio no 1° 

trimestre do actual exercicio um augmento de renda superior 

a 42 0/o a de igual periodo no anno passado. Tal porcentagem prova 

que a elevagao de taxas nao modificou o movimento geral de ccr- 

respondencias, cujo decrescimento a muitos causava receio. 

0 servigo de vales postaes no corrente exercicio tem tido sensivel 

desenvolvimento, tanto para o interior do paiz, como para o Reino 

de Portugal, o que muito contribue para o augmento da renda postal. 

Acham-se em prepare as instrucgOes para a inauguragao do ser- 

vigo de permutas de cartas, contendo valor declarado, com todos os 

paizes estrangeiros, o que constituira nova fonte de renda ; e estao 
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em cominho de publicidade o «Ensaio do Diccionario Geographico 

Postal do Brazil» e o « Guia Postal », trabalhos'de reconhecida utili- 

dade. 

Em 5 de maio de 1897 realizou-se em Washington o Congresso 

Postal annimciado para essa data na Convencao da Uniao Postal 

Universal. 0 Brazil foi alii hem represcntado pelo sen consul em 

New-York Dr. Fontoura Navier, que assignou, segundo as in- 

strucQoes recehidas, a convencao principal e os accordos relatives 

as cartas com valor declarado e vales postaes, unicos que por em- 

quanto pode o Correio Brazileiro executar. 

Ao nosso representante foram enviados em tempo os necessarios 

esclarecimentos para que pleiteasse a proposla do Brazil, ja apresentada 

e discutida no Congresso de Vienna em 1891, no sentido de tor- 

narem-se gratuitos, em todo o territorio da Uniao Postal, o transito 

maritimo e o terrestre das correspondencias. Suhmetlida a questao ao 

estudo de uma commissao, composta dos representantes da Alle- 

manha, Austria-Hungria, Suissa, Belgica, Francaj Italia, Paizes-Baixos 

Estados Unidos da America e Repuhlica Argentina, procurou ella 

conciliar as duas opinioes que se manifestaram contrarias a tal 

respeito:—propoz e foi approvada a medida de reduccao gradual 

no preqo dos referidos transitos. Esta providencia entrara em 

vigor em 1 de janeiro de 1899, ao iniciar-se a execucao dos novos 

tratados postaes, e e de incontestavcl vantagem para nosso paiz, 

porque o ailiviara de um dos pesados encargos internacionaes. 

Estdo dependentes de approvagao do Congresso a convencao 

principal e os accordos firmados no Congresso de Washington e hem 

assim o celehrado com o Governo Portuguez para o estabelecimento 

de um servi^o de permuta de encommendas. E' urgente a appro- 

vagao dessas convengoes. 

— De accordo com as disposigoes da lei n. 193 de 9 de outubro 

de 1893 foram rcorganisados os servigos a cargo da Reparligao Geral 

dos Telegraphos. 

Obedecendo ao piano de fazer a ligagao dos Estados [por uma 

rede interior, que possa garanlir a livre communicagao entre elles 
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nos casos de interrupcao das linhas ao longo do littoral, proseguiram 

os trabalhos das novas linhas, que tlveram extraordinario desenvol- 

vimento ate que, ena cnmprimento da lei n. 423, live que mandar 

sustar a dita construccao. 

Gomo conseqnencia, expedi o decreto n. 2745 d3 17 de dozembro de 

1897, que reduzio o qnadro do pessoal empregado naquelle servico. 

No intnito de elevar a renda telegraphica e dimlnulr o deficit 

que o servico acarretava, foram modificadas as taxas intcrnas, ado- 

ptando-sc um tarifa differencial com redncQdo da taxa elementar a 

medida do accresclmo das distanclas, de ac:6rdo com o que foi auto- 

risado pelo Gongresso. 

Os dados relatives ao 1° semestre do corrente anno indlcam 

um quasi e]uiiibrio da receita com a despeza effectuada, porquanto 

elevou-se a renda nesse periodo a cerca de 3.5 )0:033$, quando em todo 

o exerclcio passado foi eiia de 4.878:033$030. 

Na parte relativa ao trafego internacional comegaram a vigorar 

a 1 de julho de 1897 as modificacoes introduzidas no respectivo re- 

gulamento pela conferencia telegraphica de Budapesth, realizada a 

10 de junho de 1896 e onde fomos representados pelo Sub-Director 

dos Telegraphos. Em conseqnencia, foram reduzldas as tarifas dos 

telegrammas procedentes do Brazil com destino ao exterior, ficando 

equilibradas as taxas nos dons sentidos. 0 franco, unidade elementar 

da tarifa, e cobrado segundo o sen equivalente em moeda nacional, 

de accordo com a media da taxa cambial do trimestre anterior. 

— Os servigos relativos ao melhoramento dos portos tiveram o im- 

pulso compativel com a exiguidade das verbas conslgnadas no orga> 

mento. Para se adaptarem ds multiplas necessidades d) cbmmercio 

internacional essas obras importam em avultada dispendio, que 

serd compensado, cntretanto, pelo desenvolvimento commercial que 

animam, pelas relagoes internacionaes que estreitam, pelo accres- 

cimo da fortuna publica que operam e pela facilidade que offerecem a 

melhor fiscalisagao e arrecadagao das rendas aduaneiras. 

0 decreto legislativo n. 1746 de 13 de outubro de 1863, autorisando 

o Governo a contractar a construcgao, nos differentes portos do paiz, 
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de d6cas e armazens para carga, descarga e guarda e canservaQao 

das mercadjrias de Impartagao e exportagao, mediante favores que 

foram ampliados pela lei n. 3314 de 16 de outubro de 1883, art. 7°, 

resolveo o problema da execagao das grandes obras de melhoramento 

dos portos. 

Foi a sombra das disposigoes salutares dessas leis que comegaram 

e vao em progressive) aadamento as obras do porto de Santos, o qual 

em breve, convenientemente apparelhado, offerecendo pela sna situagao 

e condigoes naturaes grandes facilidades A navegagao e muitas van- 

tagens ao commercio internacional, sera o primeiro porto da America 

do Sul. 

Na concnrrencia aberta para a constrncgao das obras de melho- 

ramento do porto do Recife, foi apresentada apenas nma proposta, 

que esta pendente de estudo. 

Pordecreton. 2917 de 21 de junho ultimo foi approvado oregula- 

mcnto para os servigos de melhoramentos de portos, rios e canaes. 

A lei n. 123 dell de novembro de 1892 regulou a navegagao de 

cabotagem. Para a sua completa execugao expedi o decreto n. 2304 

de 2 de julho de 1896. 

Pelo art. 1° das disposigoes transitorias desse regulamento, devia 

elle comegar a vigorar no dia 5 de dezembro do mesmo anno, prazo 

que foi depois espagado para 5 de dezembro de 1897 . 0 decreto legis- 

lativo e respectivo regulamento vao produzindo os sens beneficos 

effeitos. No periodo dccorrido de 1 de julho de 1897 a 31 de margo 

deste anno foram nacionalisadas 111 embarcagoes, facto que e muito 

auspicioso. 

A d m i n i s- Eram muito penosas as condigoes do paiz quando a 15 de no- 

da^zenda vemJ:)ro ^^94 assumi a direcgao do Governo. 

0 men antecessor teve de luctar com difficuldades extraordinarias 

para dominar cs movimentos armados, que por tanto tempo flagel- 

laram a Republica. Esse esforgo nobilissimo, coroado ahnal por com- 

pleto triumpho, custou ao paiz os mais pesados encargos. Goube-me a 

« 
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tarefa ingrata de liquidar as responsabilidades provenientes dessas 

luctas desoladoras, tendo nao s6 de acudir aos onus directos que se re- 

solvem em pagamentos de contado, mas tambem aos que surgem coma 

consequencias fataes desses movimentos e par sen turno reclamam 

recursos ou para a reorganisagaa dos servigas perturbados ou para 

curar de providenclas tendentes a restaurar os movimentos regulares 

da administragao. 

Os documentos officiaes • esclareciam mal a situacao real do paiz, 

cuja gravidade era desenhada cam as cores mais sombrias nos rela- 

torios que me foram apresentados, como ja o eram nos debates do 

Congresso. 

Fol o meu primeiro cuidado examinar os recursos de que dis- 

punha o Governo em Londres para acudir ao servigo da divida ex- 

terna e a outros encargos que deviam ser satisfeitos no exterior. 0 

orgamento, reclamado de Londres a 16 de novembro de 1894, accusava 

a existencia de recursos ate Janeiro, denunciando para feverelro um 

pequeno deficit, incluindo ja o saldo da emprestimo da Gompanhia 

Oeste de Minas. 

Certifiquei-me ao mesmo tempo de que a 14 de novembro daquelle 

anno, isto e, na vespera de tomar posse do Governo, havia sido expe- 

dida uma ordem para* a celebragao de contractos para con§trucgoes 

navaes, na importancia approximada de £ 2.030.009, havendo requi- 

sigao para pagamento da primeira prestagao desses contractos, ou 

£ 300.000. 

No interior nao eram menores as difficuldades. Alem das des- 

pezas ordinaries, era preciso attender as que se tinha de fazer — com 

o Congresso em prorogagao; com as festas em homenagem a com- 

missao Uruguaya; com as que eram reclamadas pelo movimento das 

forgas do Sul, estando imminentes as que eram devidas por paga- 

mentos de juros das apolices, alem de grande numero de reclamagoes 

adiadas. 

Para acudir a tao numerosas exigencias contava o Governo com 

os recursos provenientes da arrecadagao. A caixa do Thesouro de- 

nunciava uma fraca existencia de fundos e a conta corrente com 
Mensagem — 9 
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o Banco da Republica urn soldo contra o Thesouro de cerca de 

40.003:000§000. 

Tsao era uma perspecliva alentadora e estes factos reflectiam, 

enlretanto, uma parte muito limitada dos embaragos que tinha de en- 

con trar em men caminho, sem descobrir com clareza a gravidade 

da situagao geral. 

Al'm dos compromissos avultados provenientes dos movimentos 

armados; dos encargos derivados dos contractos para construccoes 

navaes, avaliados em cerca de £ 2.000.003; das despezas com en- 

commendas para armamentos do Exerclto, calculadas em mais de 

20.003:000$, outras enormes responsabilidades se verificaram, que 6 

preciso assignalar,. porque foram satisfeitas pelo men Governo, 

Tindas, entretanto, do passado e influindo trlstemente para deprimir 

o eslado geral das nossas financas : 

Teve o Governo de satisfazer encargos provenientes da guerra 

civil do Rio Grande do Sul e os que derivaram da revolta da Ar- 

mada; os dispendiosos concertos do Riachuelo e Aquidaban ; as com- 

missoes numcrosas no interior e exterior; o augmento dos venci- 

mentos de officiaes extranumerarios, importando em muitos milhares 

de contos de reis; 

O emprestimo da Companhia Oeste de Minas, que entrou a pesar 

entre os compromissos da divida externa para o pagamento dos juros 

e amortisacao, tendo o Governo ao mesmo tempo de ir entregando 

aqui, em nossa moeda, a sua. importaricia calculada ao cambio de 

20 dinheiros por 4$300; 

O saldo da conta correnle do Banco da Republica de cerca de 

40.000:003$, sendo a metade, approximadamente, proveniente da 

compra da carteira hypotheacria do antigo Banco do Brazil, que 

foi transferida ao Banco Hypolhecario; 

A indemnisagaoaos Bancos Regionaes, tornada efTectiva durante o 

Governo do Sr. Vice-Presidente, onerando o Thesouro em 14.630:105$000; 

Os onus do contracto com a Companhia Metropolitana para a 

introducgao de immigrantes, cuja rescisao custou ao Thesouro 

8.500:000$000; 
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0 pagamento da divida do Estado de S. Paulo de cerca dc 6.009:003$, 

proveniente de impostos arrecadados pela Uniao; 

As indemuisacoes provcnientes da revolta da Armada e da guerra 

civil do Sul; 

As grandes sommas relacionadas como divldas de exerciclos 

findos; 

0 pagamento das reclamagoes italianas; 

Os avullados fornecimenlos de material a Estrada de Ferro 

Central do Brazil, perturbada entao em sen trafego regular. 

As considerveis sommas, que estas parcellas reprosentam, impu- 

zeram ao Governo sacrificios .enormes e alias menos importantes 

ainda do que as responsabilidades que provieram de outros factos, 

occorridos em anteriores administragoes. 

0 decreto n. 1836 de23de setembro de 1893 autorlsou a emissao 

de 109.000:000$ em bonus para auxilio as industrias do paiz. A 

emissao se devia fazer em series de 20.000:000$ cada uma. 

Quando comegou o men Governo, haviam sido emittidos 80.009:000$ 

em bonus, estando autorisada a emissao da ultima serie. Suspend! 

essa autorisagao. Os &o/?«s emittidos, entretanto, comegaram a nao 

encontrar collocagao, indo parar no Thesouro ou na caixa do Banco 

da Republica, seguindo-se, o que era fatal, a sua conversao em notas 

do Thesouro, providencia que foi autorisada pela lei de 9 de de- 

zembro de 1896. 

Augmentou-se, pois, a circulacao com 80.000:000$ de papel moeda, 

correspondente a igual quantia de bonus emittida pelo Governo an- 

terior, sem vantagem real para as industrias que se procurava be- 

neficiar, mas com grave damno para a circulacao do paiz e para 

a vida normal da administragao. 

O Governo anterior havia ja, por forga do decreto n. 1616 de 

23 de dezembro de 1893, autorizado a emissao de 83.000:000$ de 

papel-moeda para as suas urgentes necessidades, devendo addicio- 

nar-se a esta somma a de 125.000:000$, emittida de conformidade com 

as leis de 1875 e 1893 para emprestimo aos bancos de depositos du- 

ranle os annos de 1892 el893. 
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A circiilcigao foi assim, lamentavelmente, augmentada e a sua 

garantia metallica desappareceo por completo do Thesouro. Havia 

em sens cofres, durante a anterior administraQao, a grande somma 

de £ 2.500:000, mas foi toda applicada em despezas do Governo, ha- 

vendo sido retirado dos depositos o ultimo soberano dos lastros. 

0 augmento inconsiderado da nossa circulagao e o desappareci- 

mento do metal que garantia as emissnes, foram grandes factores 

da crise financeira, contra a qual temos luctado com tanto esforgo, 

perturbando a existencia das boas emprezas e embaracando, senao 

tornando impossivel, o funccionamento dos nossos grandes estabe- 

lecimentos de credito. 

Apreciados estes elementos com calma; reflectindo-se na anar- 

chia e na indisciplina geral de que funccionarios e repartigoes, de 

ordem civil on militar, eram affectados, trabalhados alguns, e nao 

eram poucos, pela impaciencia de mds ambigoes ou de paixoes politicas 

irrefreaveis — poder-se-ha fazer idea da situagao, que tinha de ser 

regularizada pelo esforgo do primeiro governo civil da Republica. 

Sabia perfeitamente que nao se restaura a situagao de um paiz, 

violentamente perturbado por causas complexas de profunda gra- 

vidade, sen3o pelo influxo de uma acgao paciente e tenaz, ajudada 

pelo concurso dos outros poderes da Republica e pela boa vontade 

e pureza das intengoes dos directores da opiniao. Seria temeridade 

pretender concertar, em curto periodo, erros accumulados que pro- 

duziram bruscos abalos nos movimentos da circulagao e profunda 

desconfianga nos creditos do paiz. 

Era men dever caminhar, sem esmorecimentos, e o fiz certo 

de que os meus esforgos, se nao conseguissem reconstituir de uma 

vez as nossas finangas, haviam de desbravar as difficuldades, pre- 

parando o caminho para os meus successores. 

Gumpri com firmeza o meu dever, surdo aos clamores dos que, 

ou feridos em seus interesses ou contrariados em suas ambigoes, 

buscaram tantas vezes crear uma corrente de anlipathia, de desgosto 

e quern sabe de rancor, que tornava pesado o meio em que tinha 

o Governo de exercer a sua influencia. 
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Procure! com o mais solicito cuidado imprimir ordem ds repar- 

tiQOes de fazenda, regularisar todos os servicos da administragao e 

promover incessantemenle os meios que me pareciam efficazes para o 

melhoramento da situagao economica e financeira da Republica. 

Quando assumi o Governo, regia-se o Tribunal de Contas, pro- 

visoriamente, pelo decrelo n. 1166 de 17 de dezembro de 1892, 

expedido pelo Poder Executivo. Em mensagem que dirigi ao Gon- 

gresso por occasiao de sua abertura em 1895, eu disse, referindo-me 

a esse Tribunal:c(Creagao constitucional da mais elevada importancia 

para o regular funccionamento do regimen financeiro, comprehendeis 

quanto convdm que essa instituicao se funde em lei organica 

permanente para que possa desempenhar com vantagem para a 

administragao e para o credito do paiz o utilissimo encargo de 

fiscalisar as leis da receita e o emprego dos dinheiros do contri- 

buinte ». 

Tendo a lei n. 392 de 8 de outubro de 1896 reorganisado o 

Tribunal de Contas, expedi o regulamento necessario para a sua 

execugao com o decreto n. 2409 de 23 de dezembro daquelle mesmo 

anno, entrando o Tribunal em funcgoes normaes, regulares e defini- 

tivas. 

Os Governos devem ser zelosos no emprego dos dinheiros pu- 

blicos e um apparelho de fiscalisagao bem constituido e um elemento 

forte de apoio para o credito nacional e uma garantia para o 

contribuinte. Tive o maior empenho em fazer funccionar essa in- 

stituigao, cujo influxo salutar se ha de fazer sentir mais efficazmente 

na administragao financeira do paiz, quando conseguirmos con- 

stituir um codigo de contabilidade que, principalmente, organise a 

structura dos nossos orgamentos e corrija os defeitos de nossas leis 

antiquadas de fazenda. 

Estavam as reparticoes de fazenda funccionando muito irregu- 

larmente em 1894 . 0 velho pessoal ha via desapparecido e o novo 
\ 

n5o tinha o necessario preparo para poder esclarecer o Governo a 

tempo e efficazmente. Era preciso muito esforgo, tenacidade e coragem 

para restituir a ordem e regularidade aos servigos e repartigoes. 
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Gomo consequencia, surgio o rumor de que parte das rendas publicas 

estava sendo desvlada das repartigOcs fiscaes. Ao mesmo tempo 

leis especiaes de fazeuda prohibiram a demissao dos empregados sem 

processo judicial, e, mais tarde, tornou a demissao desses funccio- 

narios dependente de um processo administrativo. 

Supprimidas, poroutro lado, as thesourarias de fazenda, passaram 

para as alfandegas, que tinbam attribuigoes de uatureza muito di- 
v > 

versa as que pertenciam repartigoes supprimidas, estabelecendo-se 

natural confusao e desordem de funcgoes. 

Todos estes elementos perturbadores anarchisavam o servigo da 

arrecadagao, embaragando os movimentos do Governo. 

No intuito de acautelar a arrecadagao e cerlo de que nao pode ter 

autoridade para reclamar imposigoes do contribuinte o poder que nao 

zela convenientemente da renda, fiscalisando a sua cobranga, submetti 

a rigorosa fiscalisagao as repartigoes da Republica, mandando corn- 

missoes por toda a parte, substituindo o pessoal, instruindo-o con- 

venientemente, corrigindo os sens desvios e tomando outras provi- 

dencias indicadas pelas circumstancias. 

Era preciso, enlretanto, reorganisar as repartigoes de fazenda, 

habilitando-as a cumprir os sens deveres e fazendo desapparecer 

aquelles vicios, que tanto estavam embaragando a administragao. Em 

mensagem de 23 de setembro de 1897 dirigi-me ao Congresso, pedindo 

essa reforma e indicando as bases, que me pareciam aceitaveis. A lei 

n. 489 de 15 de dezembro desse anno, no art. 9°, autorisou o Governo 

a proceder aquella reorganisagao, aceitando os lineamenlos quo indi- 

quei nessa mensagem. 

Segundo informagoes do Thesouro, a confusao e o atrazo nos 

varios ramos de servigos da administragao da fazenda, occasionados 

pela extincgao da secretaria e das thesourarias, se ia aggravando 

de anno para anno, a ponto de tornar quasi impossivel colligir os 

elementos para a confecgao dos balangos, da proposta de orgamento 

e do relatorio. Para attender a necessidade tao urgente procedi a 

reorganisagao das repartigoes de fazenda, expedindo para esse fim 

o decreto n. 2807 de 31 de Janeiro do corrente anno. 
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Pop essa reforma creou-se nos Estados, qua ainda nao tinham, 

delegacias fiscaes com as attribuigoes das antigas 11 esoararias, or- 

ganisou-se um corpo especial de inspectores para a bscalisagSo 

prompta e constante das varias repartigoes e creou-se no Thesouro 

uma nova direcloria encarregada do expediente do Ministro e da 

inspecgao de fazenda. 

Alem disso, foi o Governo autorisado a annexar as delegacias 

as caixas economicas, o que fez por decreto n. 2S82 de 16 de abril 

ultimo, deixando, porem, aulonomas as dos Estados do Para, Per- 

nambuco, Bahia, Minas Geraes e Puo Grande do Sul, por causa 

do grande movimento de servigo, quer nas delegacias, quer nas 

caixas daquelles Estados. 

Por forga dessa annexagao, os servigos das caixas economicas 

serao desempenhados por empregados de repartigoes extinclas, que 

continuarao a perceber seus vencimentos pela verba propria, recebendo 

apenas por conta da caixa uma pequena gratificagao. 

Assim apparelhadas as repartigoes e por ellas distribuidos os 

servigos de accordo com a indole de cada uma, de modo que a 

arrecadagao e a fiscalisagao se exergam por orgaos proprios para se 
i 

nao prejudicorem reciprocamente, aproveitei com a reforma 130 em- 

pregados extinctos, do que resultou para o Thesouro grande economia. 

Transparece da reforma o interesse que ao Governo despertava 

a arrecadagao das rcndas internas, cujo desenvolvimento promovi 

com o maior empenho, convencido da necessidade de nao consti- 

tuirem base quasi exclusiva do nosso regimen tributario os im- 

postos de importagao para consumo. 

Eliminados os antigos collectores, provada, senao a inefficacia, pelo 

menos o constrangimento dos Governos Estadoaes para auxiliar a 

Uniao nesse ramo do servigo, necessario foi procurer nos agentes do 

correio os auxiliares da administragao para este mister, ate que o 

desenvolvimento normal da renda suggira e aconselhe providencias 

de outra ordem. 

Em 18 de julho do corrente anno, o Ministro da Fazenda ex- 

pedio instrucgoes para a execugao do art. 27 e seguintes do de- 
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creto n. 2807 de 31 de jaaeiro e por decreto n. 2998 de 14 de 

setembro ultimo expedi regulamento para a fiscalisaQao dos im- 

postos de consumo. A renda interna desenvolve-se e tende a 

crescer. 

— Obedecendo ao pensamento da lei n. 354 de 16 de dezembro de 

1895, reorganisando a corporacao dos corretores de fundos publicos 

e providenciando sobre as opera goes por elles realisadas na Bolsa, 

promulguei o decreto n. 2475 de 13 de margo de 1897, dando regula- 

mento aquella lei e explanando as id6as do legislador. Sem emba- 

ragar as opera goes de Bolsa, nem entorpecer os razoaveis movimentos 

da legitima especulagao commercial, nao me parecia admissivel que 

o credito da Republica pudesse ser objecto dos ataques da agiotagem, 

que em todos os paizes se procura combater, como prejudicial aos 

serios interesses de pragas bem reputadas. 

Regulando as operagoes de Bolsa, seguindo os preceitos adopta- 

dos nas legislagoes mais adiantadas, nao me descuidei de attendee aos 

reclamos do commercio, quando se queixava de ficarem paralysados 

valores importantissimos como os que sao representados por mer- 

cadorias depositadas nas ddcas e alfandegas, estradas de ferro e 

trapiches, e, reunindo os preceitos mais seguidos nos paizes estran- 

geiros e mais adequados ao nosso, organise! o regulamento que foi 

expedido pelo decreto n. 2502 de 24 de abril de 1897. 

A emissao de warrants, com as facilidades creadas para a sua 

aceitagao e circulagao, era ao mesmo tempo um auxilio aos lavra- 

dores, cuja sorte muito me preoccupava. 

Os decretos sobre a fabricagao e importagao de rotulos, sobre a 

isengao de impostos conferida d construcgao naval, sobre sociedades 

sportivas e os numerosos regulamentos expedidos para a arrecada- 

gao do imposto sobre dividendos, para a cobranga do sello das apo- 

lices de companhias de seguros, para o imposto de consumo do sal, 

dos phosphoros, dos vencimentos e subsidies, do fumo, das bebidas 

alcoolicas, de transporte, de rndustrias e profissoes, de consumo 

d'agua na Capital Federal, de transmissao de propriedade, de taxas 

das analyses do Laboratorio Nacional, obedeceram ao pensamento 
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e systema as repartigoes que Ihe eram subordinadas. 

— 0 nosso systema tributario assenta nos direitos de importagao 

quasi exclusivamente, como ja disse. 

0 Congresso havia determinado na lei n. 423 de 10 de dezembro 

de 1893, art. 7°, a nomeagao de uma commissao, constltuida por 

empregados de fazenda, negociantes e industriaes, para proceder a 

revisao detalhada e completa da actual tarifa. 0 Governo, em 

execucao do pensamento do legislador, conseguio no anno passado 

organisar esse trabalho de revisao, por intermedio de uma com- 

missao de cidadaos de reconhecida competencia, o qual, apresentado 

ao Congresso, foi incluido na lei n. 489 de 1897, com as modifi- 

cagoes constantes do art. 1°. Estas modificacoes determinaram a necos- 

sidade de redigir as novas tarifas de accordo com as resolugOes 

legislativas, o que se fez pelo decreto regulamentar de 17 de dezembro 

de 1897. 

As novas tarifas tern suscitado criticas e apprehensoes quanto 

a sua influencia sobre a renda. Os estudos a que procedeo o 

Governo c os dados que tern colligido sobre o movimento da im- 

portagao, sc provam que algumas de suas disposigoes carecem de 

modificagao, porque tern concorrido para o decrcscimento da renda, 

nao bastam para condemnar o trabalho feito por homens compe- 

te ntes e de responsabilidade. E' preciso acompanhar com vigi- 

lante cuidado o movimento da imporlagao em todas as alfandegas 

e mesas de rendas da Republica, para, por meio de uma comparagao , 

leal e exacta com o realisado na constancia das velhas tarifas, se 

poder concluir pela necessidade de uma nova revisao em todo o 

trabalho. Nao e prudente, em assumpto tao melindroso e a que se 

prendem interesses da maior valia, proceder com precipitagao. 

/ 

As grandes perturbagoss, que crearam para as finangas da situagao 
•C * 

Republica uma situagao de « crise permanente » durante todo o j " a n c e 11 a 

psrlodo de men Governo, tiveram para alimental-as nao so o con- 

A'ensagem — 10 

i 

9 
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juncto de todas as caLisas de ordem economica que em toda parte 

costuma geral-as e activar o sea pern Lei os) desenvolvimento, mas 

alnda a fatal coniribuigao de causas gravissimas de ordem politica, 

que nasceram com a mudanga do regimen, crescendo e avolu- 

mando-se com o desvio das paixOes, com a ambigao irrequieta de 

politicos intransigentes e radicaes. Nao ha paiz que domine a des- 

confianga gerada por essa multidao de factores, nem credito que se 

brme emquanto nao forem elles eliminados. E quando o espirito 

politico, desviado das normas sas que s6 o patriotismo sabe sug- 

gerir, busca elementos nas difficuldades financeiras do paiz para 

fazer vingar suas pequenas ambigoes, e difficil medir a extensao do 

sacrificio imposto aos que governam para assegurar a ordem, para 

manter o credito publico e restaurar a condanga nos sens destines. 

Aos grandes encargos, que ja assignalamos e que foram legados 

ao meu Governo, vieram juntar-se para aggravar a situagao, como 

era natural, a baixa do cambio a uma taxa infima, a depressao do 

valor dos nossos titulos no exterior, o decrescimento da renda, o 

desequilibrio entre os valores de importagao e os de exportagao, em 

vez da entrada de capitaes a fuga dos que tinham collocagao no 

paiz, e, por ultimo, a baixa do prego do cafe, principal producto de 

nossa exportagao. 

Iniciei a minha administragao cheio de confianga, mas certo de 

que tinha diante de mim temerosas difficuldades a veneer. 

« Desde que, disse em 1895 na primeira mensagem que dirigi ao 

Congresso, lenhamos conseguido imprimir ordem a administragao, 

regularisar os servigos, estimular as fontes de receita, fiscalisar o seu 

em prego e reduzir, quanto for possivel, a despeza publica, a situagao 
) 

financeira lia de melhorar e a confianga em nosso credito se restabe- 

lecera definitivamente. » 

0 Congresso bavia autorisado o Governo, na lei de orgamento 

para 1895, a effectuar as operagoes de credito que fossem necessarias 

para fazer face ao deficit que se pudesse verificar no exercicio dessa 

lei, as despezas oriundas da revolta de 6 de setembro de 1893 e para 

proceder ao resgate do papel-moeda emittido depois dessa data. 
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Resolvi fazer logo um appello aos capitaes do paiz e, por decreto 

n. 1976 de 25 de feverelro de 1895, autorisei oemprestimo de 100.000:090$, 

a juros de 5 0/o, sendo o pre^o da emissao 95%, e a operagSo teve 

completo exito. 

Em seguida pude realisar no exterior um emprestimo de £ 6.000.000, 

d mesma taxa, sendo de 85% o prego da emissao. 

Destinei o emprestimo interno ao pagamento da divida em conta 

corrente com o Banco da Republica, ao resgate de 30.009:090$ de 

papel-moeda e ao emprestimo aos Estados do Parand e Santa Gatha- 

rina. 

Com o producto da outra operagao ficava habilitado para attender 

aos grandes encargos em ouro, principalmente armava-me de re- 

cursos que permittlam libertar o mercado da concurrencia do Governo 

e preparar uma situaqdo melhor para o cambio. ■ 

Ao mesmo tempo esforgava-me para restituir a paz d familia 

brazileira, dividida no Sul por uma guerra civil que por demais se 

prolongava. Quando em agosto de 1895, effectuava-se a pacificacdo, 
» - _/ 

tinham jd surgido as questdes do Amapd e a occupagao da ilha da 

Trindade, que tanto agitaram a opiniao e constituiam um embarago 

d firmeza do nosso credito no exterior: os titulos do nosso empres- 

timo externo, em consequencia dos factos occorridos no Amap^, 

nao puderam ser cotados na Bolsa de Paris; a questao da Trindade 

fechou os mercados inglezes a legitimas operagoes, que se haviam 

encaminhado e que deviam trazer-nos o concurso de grandes capi- 

taes. 

O anno de 1896 foi de sobresaltos e inquietagao para o com- 

mercio e para a lavoura, sobretudo de grande agitagao nos movi- 

mentos da praga, sempre irregulares e ds vezes incomprehensiveis, 

como tivemos opportunidade de assignalar ao Gongresso. 

A lei n. 359 de 30 de dezembro de 1895, que orgou a receita e 

despeza para o exercicio de 1896, foi, como se ve, promulgada na 

ante-vespera do dia em que devia comegar a ser executada em toda 

a Republica. Alterando profundamente o regimen existente e ob- 

scura em suas disposigdes, foi difficil o trabalho de executal-a. 
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0 commercio, os bancos, o Inspector da alfandego, o Syndico dos 

corretores, o Director do Laboratorio de Analyses, anxiliados todos pela 

imprensa, trouxeram ao Governo uma alluviaode reclamagoes, qne de- 

nunciaram logo as difflculdades com que tinha de luctar a adminis- 

tracao na vigencia dessa lei. 

Em consequencia da elevacao da tarifa, houve nos primeiros mezes 

do anno, um grande crescimento de importagao, exactamente quando 

fracas se tornaram as entradas do caf6, que deviam fornccer dinhelro 

para os pagamentos no exterior. Ha via, entretanto, a esperanca de 

que, no segundo semestre, affluiriam aos mercados desta Capital e 

de Santos valiosos recursos, que tornariam mais folgada a situacao 

da praga e mais tranquilisador o estado geral do paiz. 

Perseverei no piano, que havia tracado, de executar a lei com 

lealdade, reduzindo a despeza publica tanto quanto possivel, e es- 

forgando-me por bem fiscalisar a arrecadacao da renda. 

c< Nao obstante esse programma de administragao, disse aos le- 

gisladores em maio de 1896, efficaz em toda parte para a restauragao 

das financas de um paiz; nao obstante a tranquillidade in:erna, asse- 

gurada pela pacificagao do Rio Grande do Sul, estancando-se uma 

fonte enorme de despezas para o Thesouro e de perturbagoes para 

a Nacao; apezar de ter o Governo levantado no exterior um grande 

emprestimo, que Ihe permittia afastar-se do mercado, livre assim 

da concur^encia de um grande tomador de cambiaes; a despeito de 

haver o Governo iniciado o sen pensamento de resgate do papel- 

moeda, retirando da circulacao 30.000:000| — o cambio desceo, com 

geral sorpreza, a uma taxa que perturba aos que conhecem os 

grandes recursos do paiz. » 0 cambio tevc a cotacao media de 

8 7/s em margo, sendo alias de 9 Va a cotagao do dia 30 de abril, com 

tendencia para a alta. 

E porque a renda ordinaria nao bastava para coljrir a nossa 

despeza, augmentada sempre pela proveniente dos creditos votados 

para differentes servigos, accumulando-se os deficits, que s6 por 

meio de onerosos emprcstimos podiam ser cobertos, insisti junto ao 

Congrcsso pela necessidade de um « bom orgamento», opportuna- 
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mente decretado e profandamente economico, como a grande necessi- 

dade do momento, devendo ser o equilibrio da receita com a despeza 

a constonte aspiragao dos brazileiros. 

Ao mesmo tempo, attribuindo a depressao da taxa cambial, 

principalmente, as desordens na circulagao em consequencia do ex- 

cesso das emissoes bancarias, suggeri a necessidade de um. piano 

capaz de prodnzir o grande effeito de normalisar a situagao, base- 

ando-o na encampagao das emissoes bancarias, applicagao dos re- 

cursos provenientes da divida do Banco da Republica ao resgate do 

papel-moeda, operacao que poderia ser accelerada, no momento 

opportimo, por meio das apolices que garantiam as emissdes. 

Havia, nessa indicagao, um recurso certo, que funcclonaria in- 

dependentemente das votagoes do Congresso em suas leis annuas — 

a divida do Banco da Republica e sens juros e a somma das apo- 

lices representatives dos lastros. 

« Aceitas estas bases ou outras que forem suggeridas pela expe- 

riencia e sabedoria do Congresso, ponderei entao, e reforgados esses 

elementos com os que puderem ser consignados no orgamentos, 

quando se tiver conseguido o sen equilibrio, dentro de um prazo 

relativamente curto ter-se-ha reduzido a circulagao a condigoes re- 

gulares. Tao grande e a importancia que, dentro e fora do paiz, 

se liga, com justa razao, a tudo quanto se prende d circulagao mo- 

netaria, que um piano de resgate, affirmando o Poder Publico o 

proposito de voltar a circulagao metallica, desideraium de todos os 

governos bem constituidos, ha de concorrer para melhorar as con- 

digoes de nosso credito e fortifical-o.» 

Infelizmenle, nao se realizaram as esperangas depositadas nas 

entradas dc cafe no 2° semestre de 1893 . 0 prego baixou tanto que 

um forte abalo produzio-se no mercado. 

0 commercio comegou a sentir os effeitos da natural retracgao 

do credito ; augmentava a desconfianga com a retirada dos depositos 

dos bancos nacionaes; algumas firmas commerciaes achavam-se em 

difficuldades e assustavam a praga certos rumores mal fundados de 

que outras casas de toda a respeitabilidade estavam seriamente com- 
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promettklas ; a Gaixa Economica desta Capital comegava a soffrer uma 

persistente corrida, provocada por um projecto apresentado a Cnmara 

dos Deputados, onde um outro de moratoria fora igualmeute apre- 

sentado por um membro da opposigao ao Governo. 

A situagao tornou-se extremamente delicada, e, para aggraval-a, 

foi expedido desta Capital e publicado no grande jornal de Londres 

o Times, no dia 10 de outubro, alarmante telegramma que produzio 

grande panico nas pragas da Europa, fazendo baixar considera- 

velmente a cotagao dos nossos titulos no exterior e abalando pro- 

fundamente o nosso commercio. 

0 Governo, attento a todos os movimentos, fez quanto de sidependia 

para restituir a calma e a confianga aos negoclos. 

Goincidiram estes factos com o enfraquecimento de minha saude, 

que obrigou-me a deixar o Governo por um certo periodo de 

tempo. 

Ainda assim, certificou-se o Governo de que, desvanecida a im- 

pressao que a grande lucta eleitoral dos Estados Unidos, que deu em 

resultado o triumpho de Mac-Kinley, havia provocado nos mercados 

da Europa, seria possivel encaminhar vantajosas negociacoes para 

o nosso credito e procurou informar lealmente os directores da 

politica da gravidade da situagao e da necessidade de providencias 

urgentes para poder sanar as difficuldades. 

Existia na Gamara dos Deputados, jd approvado pelo Senado de 

accordo com o Governo, o projecto que autorisava a encampagao das 

emissoes bancarias; foi mais assentado, em reuniao dos Ministros, 

que eu autorisei, com os directores da opiniao, em 29 de outubro, 

a conversao dos bonus em notas do Thesouro, a mobilisagao dos 

lastros bancarios, uma lata autorisagao para operagoes de credito e 

a cobranga de 40 Vo dos direitos de importagao em ouro. Accordou-se 

mesmo, se fosse preciso chegar a esse extremo, em uma operagao 

com base na Estrada de Ferro Central, que foi logo repudiada, 

porque, melhor informados, alguns daquelles directores declararam 

ao Ministro da Fazenda que o Gongresso nao transigiria absoluta- 

mente com providencia que se fundasse em semelhante base. 
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Impressionou-me, entretanto, uma circumstaacia e foi que, na 

meio clcssa grande perturbagao commercial, quaado se reclamavam 

medidas do mais elevado alcance para as fliiancas publlcas, opi- 

nioes do politicos autorisados, que dahi a pouco se afastaram do Go- 

verno, insistiam em que nao se tratava de uma crise flnanceira e sim 

de uma crise politica e que era mister imprimir a admiuistragao 

um cunho mais decididamente partidario. 

Nos primeiros dias de novembro eram visiveis os siguaes de 

que a crise diminuia: cessava a corrida na Gaixa Economica, au- 

gmentavam os depositos do Banco da Republica e notava-se esta- 

bilidade na taxa cambial a 8, havendo-se desenganado os baixistas 

em vista da grande resistencia que Ihes foi opposta por alguns es- 

tabelecimentos de credito. 

Nessa emergencla, como em outras igualmente difficeis de minha 

administragao, fui sempre efficazmente auxiliado pelo Banco da Re- 

publica, dirigido pelo illustrado e probo cidadao Dr. Affonso A. Moreira 

Penna. 

Tendo de deixar o exercicio do meu cargo no dia 10 de no- 

vembro por motivo de grave enfermidade, passei o Governo ao 

Sr. Vice-Presidente da'Republica. 

Subsistindo, embora muito attenuadas, as causas de perturbacSo 

commercial, a que me estou referindo, o Congresso votou um con- 

juncto de providencias, que Ihe pareceram entao efficazes para me- 

Ihorar a situagao, unidos todos os legisladbres em torno do Governo 

interino para auxilial-o nos trabalhos de sua administrag5o. 

0 piano financeiro adoptado pelo Congresso foi consagrado na lei 

n. 427 de 9 de dezembro de 1898 e comprehendia asseguintes ideas: 

Encampacao das emissoes bancarias, assumindo o Governo a 

responsabilidade dos bilhetes em circulagao, passando a pertencer- 

Ihe os lastros que serviam de garantia oos mesmos bilhetes; 

Substituicao dos bunus do Banco da Republica por notas do The- 

souro; 

Resgate gradual do papel-moeda com os seguintes recursos: 

producto da venda de um tergo, pelo menos, das apolices actualmente 
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exlstentes no Thesouro, provenientes de lastros dasemissoes bancarias ; 

prestacoes com que o Banco da Republica entrasse para o pagamento 

de sua divida, inclusive a amortisaQao e os juros que vencerem os 

bonus convertidos; saldos que se veriflcarem anriualmente no or^.a- 

mento e arrendamento das estradas de ferro da Uniao. Dispunha 

ma is o decreto que, realisada a operacao do arrendamento, ficava o 

Governo autorisado a cobrar, integralmente ou em parte, em ouro 

ao cambio do dia, os direitos de importagSio. 

Entrava no piano, como se ve, um elemento novo — o arren- 

damento da Estrada de Ferro Central, operagao que parecia anteri- 

ormente repugnar a illustres homens de estado do Gongresso, que 

nao mostravam confiar ^ bastantc na direcgao politica do meu Go- 

verno . 

Para dar execugao a lei, na parte relative ao arrendamento, foi 

expedido o dccreto n. 2413 de 28 de dezembro, no qual se estipulou 

— «que o prego do arrendamento constaria do uma contribuigao 

inicial, computada apenas em 5.000.000 esterlinos, pagos no acto da 

assignatura do contracto; de uma annuidade, base da operagao, fi- 

xada pela mais vantajosa das propostas; e de um addicional de 20o/o 

sobre o que exceder de 120/o da renda liquida de todo o capital 

effectivamente empregado das estradas ». 

Dous tergos do producto do arrendamento das estradas de ferro 

da Uniao, emquanto a taxa do cambio fosse inferior a 18 dinheiros 

por 1$, e apenas um tcrgo quando se elevasse, seriam destinados ao 

resgate do papel-moeda, em virtude desse decreto. 

A concurrencia aberta a 9 de Janeiro no Brazil, nos Estados 

Unidos e na Europa e que deveria terminar a 15 de maio de 1897, 

s6 findou a 9 de setembro, por ler sido o prazo prorogado at6 esta 

ultima data. 

Mallograram-se as esperangas que se haviam depositado nas 

providencias adoptadas pelo Gongresso na lei de 9 de dezembro. 

A um ligeiro movimento de alta nas taxas cambiacs e a uma 

agitagao benefica, mas timida, nas cotagoes dos nossos titulos e no 

gyro dos negocios, comecou a opiniao a duvidar do exito do arren- 
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damento da Estrada de Ferro Central, que alias poderia trazer ao 

paiz grande somma de dinheiro, por conla da qual parecia que a 

praca havia promovido aquella agitacao. 

E' certo que, quando reassumi o Governo, a 4 de margo de 1897, era 

fraca a taxa cambial, que revelava tendencia para maior depressao. 

A inconsistencia do estado financeiro revelou-se immediatamente 

que o revez soffrido pelas nossas forcas em Canudos, a 3 e 4 de 

margo, repercutio em todo o paiz, como pelos gravissimos aconteci- 

mentos que se deram em margo e maio seguintes e que tanto alar- 

maram a populagao. 

Emquanto, porem, se aguardava a solucao at6 setembro de 

1897, nao pode o Governo suggerir, como ponderei este anno ao 

Gongresso, outros alvitres que nao fossem os consignados na lei de 

9 de dezembro de 1896, constitutivos do piano aceito e posto em ex- 

ecugao, a nao ser a indicagao de meios conducentes ao augmento 

da receita e a diminuicao da despeza. 

Affastado o arrendamento, a situagao mudou inteiramente, pois 

perdera o sen principal ponto de apoio e caminhava-se para a in- 

stabilidade, que nao se poderia manter. 

Promovi entao, a 14 de setembro, uma reunido dos membros das 

commissoes de orgamento das duas Gamaras, a qual assistiram 

alguns homens notaveis do paiz, e os Ministros, meus auxiliares, e, 

expondo-lhes as difficuldades da situagao e o mallogro das medidas 

votadas pelo Gongresso para conjural-as pela lei de 9 de dezembro, 

suscitei a id&i de pedir ao paiz, pelo lancamento de uma contribuig&o 

de realisagao immediata, os recursos necessarios para manter em 

dia os compromissos publicos, demonstrando que seria menos one- 

rosa a quota temporaria do imposto do que o tributo indirecto, mas 

incalculavel e indefinido, do mao cambio. 

0 Gongresso consagrou na lei do orgamento para o corrente 

exercicio disposigSes aceitando apenas em pequena parte aquella idea, 

e as difficuldades financeiras nao diminuiram. 

0 gravissimo attentado de 5 de novembro veio, afinal, levar a 

crise, que de tao longe vinba, ao seu ultimo periodo. 0 Governo 
Mensagem — 11 
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sentio quanto esse facto barbaro iria deprimir o conceito do mundo 

civilisado a nosso respeito, e, com sacrificios, cuja extensao so pbde 

ser medida pelos que sabem comprehender a grande responsabilidade 

dos que governam, procurou apurar todos os recursos e reduzir 

todos os encargos no exterior, convencido de que, como disse aos re- 

presentantes da Nagao—« a propria agudeza da crise denunciava o 

seu termino e as energias que ella desperla trariam a desejada 

rehabilitagao ». 

E assim foi. As difficuldades haviam attingido ao limite extremo. 

0 prego do cafe baixava, diminuindo o volume de letras para abas- 

tecimento do mercado. O cambio desceu a taxa de 5 Va ^ no exterior 

os nossos titulos de 1889 chegaram a ser cotados a 41. Approxima- 

va-se o mez de julho, em que fortes pagamentos deviam ser feitos 

no exterior. Foi urgido por factores desta gravidade, que o Governo, 

por urn supremo esforgo e dominado por penosas apprehensoes, con- 

seguio realizar o accordo flnanceiro de 15 de junho, que foi inserido 

na exposicao que acompanhou a proposta do orgamento da receita 

e despeza para o exercicio futuro, dirigida ao Gongresso pelo Mi- 

nistro da Fazenda em 30 de julho do corrente anno. 

Em virtude desse accordo, que comprehende toda a nossa divida 

externa, o emprestimo nacional de 1879 e os juros provenientes das 

garantias ds nossas estradas de ferro, ficaram suspensas as amorti- 

sagoes pelo espago de 13 annos ; os juros da divida e os das garan- 

tias de juros pelo periodo de tres annos, a partir de 1 de julho proximo 

findo, nao serao pagos em numerario, recebendo os credores titulos 

ao par, a juros de 50/o ao anno pagaveis em dinheiro e trlmestral- 

mente; o equivalente, em ouro, dos juros da divida e das garantias 

sera, a partir de 1 de janeiro do anno proximo, depositado ao cambio 

de 18 dinheiros, em papel, destinando-se ou ao resgate do papel 

moeda ou, melhorando o cambio, para a compra de cambiaes, que 

serao remettidas para Londres afim de constituirem um fundo metal- 

lico que apressard o restabelecimento dos nossos pagamentos, no 

exterior, em especie ; os novos titulos serao resgataveis em 63 annos 

a VaVo ao anno, a partir de 1911 em diante. 
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Sao intuitivas as vantagens do accordo, para o qual concorrestes 

com a vossa colloboragao. Reduzidas a pecpienas proporgoes as neces- 

sidades de romessas de ouro para o exterior por periodo relativa- 

mente longo, ficarao os Poderes Pablicos habilitados para appare- 

lhar os elementos complementares lndlcados para promover-se a 

solugdo dednitiva da crise financeira. 

A influeiicla benedca da operagao se fez sentir em todo o lerritorio 

da Republica com o renascimento da confianca, com a elevacao das 

taxas cambiaes e melhor cotagao dos titulos de nossa divlda externa. 

As excepcionaes manifestagoes dos representantes das grandes classes 

do commercio e da industria em'favor do accordo inanceiro tornaram 

evidente que o men Governo, assediado por difficuldades que pareciam 

insuperaveis, nao confiou debalde nas forgas da Nagao e no patrio- 

tismo e competencia de sens anxiliares. 

Depois do qne foi longamente exposto pelo Ministro da Fazenda Situagao 
actual 

em sen relatorio de 31 de maio do corrente anno, deram-se algnns 

factos dignos de especial mengao, alem do accordo financeiro de 15 

de junho a que acabo de referir-me. 

Pelo decreto n. 2907 de lldejnnho foram convertidos em papel 

osjuros-onro das apolices de 1890, [acto da mais alta importancia, 

pela redncgao qne ironxe ao orgamcnto federal. 

Sdmente em jnlho pode ser apresentada ao Congresso a proposta 

de orgamento para o proximo exercicio. Essa demora foi motivada, 

como entao se declaron, pela necessidade de obedecer ao piano do 
•> 

accordo celebrado em Londres a 15 de junho. 

Prosegnio a administragao no caminho qne se havia tragado, 

empenhando-se em apnrar a receita pnblica pela melhor fdrma, e em 

regnlarisar a despeza. Qnanio a receita, continnaram os esforgos do 

Governo para normalisar o servigo aduaneiro e para organizar a 

arrecadagao dos impostos internos e de consnmo. Installadas as 

delegacias fiscaes creadas pelo art. 9° da lei n. 489 de 15 de dezembro 

de 1897 e regnlamentadas pelo decreto n.r2807 de 31 de Janeiro de 1898, 
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foram expedidas as mstrucgoes coaslantes da circular n. 32 de 28 de 

julho do corrente anno para o fLiii3cionamento das agendas do cor- 

reio como estagoes fiscaes, de accordo com as dispo?ig5es citadas. 

Se nao foi facil o estabelecimento das delegacias pela escolha do pes- 

soal e obtengao de predios apropriados, difficil tem sido a accumulagdo 

das funcgoes flscaes nas agendas do correio, visto a necessidade de 

habilitagoes especiaes, de fianga e outras clrcumstancias, que somente 

podem ser superadas com grande esforgo e prudencia. 

Em alguns pontos permaaece ainda a arrecadagao a cargo das 

collectorias esladoaes, por nao ter parecido conveniente interromper 

o servigo montado. 

A renda das alfandegas tem dimiunido por motivos conhecidos, 

entre os quaes o natural decrescimento da importagao, devida a razoes 

de ordem economica ja apontadas. Infelizmente a baixa do cafe, con- 

tinua, tem concorrido para desanimar os negocios, desalentando os 

productores, sentindo-se que o commercio deste importantissimo pro- 

ducto estd desarmado de meios de defesa contra os sens exploradores. 

Em compensagdo tem tido desenvolvimento muito sensivel a 

renda interna, prlncipalmente a dos novos impostos de consumo, 

sendo certo que ha par este lado muita a esperar em favor da receita 

da Uniao. Por decreto n. 299S de It de setembro ultimo foi melhor 

regularisada a fiscalisigao. A somma das arrecadagoes consta de do- 

cumentos officiaes ja publicados. 

Tem o Thesouro se desempenhado de todos os sens compro- 

missos. A's contigencias apertadissimos que o affligiram durante o 

anno de 1897 e o primeiro semestre de 1893, succedeu, senao a 

abastanga, pelo menos a folga precisa para solver em dia os paga- 

mentos devidos e custear os servigos publicos, sem maiores gravames, 

em consequencia do accordo financeiro e da reconversao do juro das 

apolices ja mencionada. 

O Thesouro acha-se provido de recursos para os compromissos 

do exterior ate janeiro de 1899, inclusive; jd effectuou o pagamento 

de£ 1.099.000, a que estava obrigado neste anno, existindo em cofre 

a somma de 5.492:85 4$, conforme o balango fechado no dia 11 do 
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corrente, alem de titulos de grande valor, adquiridos em liquidagao 

com o Banco da Republica. 

Fui, desde o principio do men Governo, dominado pela idea de Conclusao 

extinguir as luctas que nos dilaceravam, fazendo uma politica de paz e 

de congragamento, dentro da qual pudessem viver com honra e en- 

contrar garantias seguras todos os brazileiros. 

Os movimentos armados, tao contrarios a indole e ao tempera- 

mento nacional, tinham-se repetido, dividindo-nos em facgoes hostis, 

enfraquecendo os principios de ordem, gerando suspeitas sobre a ten- 

dencia de predominio que se attribuia as classes armadas e creando 

odios que podiam provocar divergencias muito profundas e que seriam 

de graves consequencias para a integridade da Republica. 

NSo era facil a attitude que determinei guardar com a maior fir- 

meza, quando o exagerodas luctas e o impulso de reacgoes apaixonadas 

haviam cavado fimdos resentimentos nas differentes classes do paiz. 

Os politicos mais exaltados nao se accommodavam com essa ori- 

entagSo que eu reputava a mais patriotica preoccupagao do meu espi- 

rito, e recebiam a idea de congragamento, antes como transigencia 

com os adversarios em prejuizo da Republica, do que como uma sin- 

cera manifestagao dos mais alevantados sentimentos de paz, de har- 

monia e de fraternidade. 

Dahi, as maiores difficuldades com que tive de luctar na admi- 

nistragao. Era apoiado por uma respcitavel maioria de cuja sinceridade 

nunca me foi licito duvidar; mas traballiava a meu lado, com demons- 

tragoes apparentes de lealdade, uma fracgao numerosa, irrequieta, que 

nunca confiou na orientagao politica do meu governo e s6 muito tarde 

descobrio-se, assumindo francamente perante o paiz a responsabilidade 

de suas ideas radicaes, em contraposigdo ds que eu havia assignalado 

no meu programma. 

Discriminadas as tendencies politicas, a situagao tornou-se clara. 

Dissiparam-se ao mesmo tempo os receios do militarismo, em vista da at- 

titude calma, serena edigna das classes armadas, da disciplina que vollou 
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aos quarteis e da promptidao e regularidade com que todos acodem, 

quando chamados em defesa da ordem e dos poderes constituidos. 

Esta, portanto, consolidado o Governo civil da Republica e sente-se 

que todos anceiam pelo desenvolvimento das forgas da Nagao, que uma 

s^rie de desastres havia atrophiado. Firma-se o credito publico. Com 

o accordo de 15 de junho foi encontrada, jd o dissestes, a chave para 

a solucao da crise financeira. No exterior melhora a cotagao dos 

nossos titulos; no paiz, a taxa cambial ascendente denuncia o renas- 

cimento da confianga. 

No momento de findar o mandate com que fui honrado pela confianga 

dos meus concidadaos, affirmo a Republica que procure! zelar da ver- 

dade constitucional, inspirando-me na ligao dos grandes mestres como 

na experiencia dos povos que se regem pela mesma fdrma de governo. 

Fiz quanto pude para cumprir o meu dever, impondo o respeito 

a lei e a autoridade, assegurando o exereicio de todos os direitos e 

imprimindo, com incessante desvelo, ordem e regularidade a todos os 

servigos da administragao. 

Fui, neste empenho nobilissimo, ajudado pela competencia e pa- 

triotismo de Ministros eminentes, que, tornando-se credores da minha 

e da gratidao nacional, supportaram com o maior desprendimento e 

civismo todos os embates do Governo. 

0 periodo de quatro annos nao basta, entretanto, para concertar 

erros accumulados por uma multidao de causas de ordem politica e 

administrativa. Tudo vence, porem, o trabalho e a Nagao confia, chela 

de esperangas, em vossos esforgos. 

Aproveitando-me desta opportunidade para apresentar a todos os 

auxiliares da minha administragao as homenagens do mais profundo 

reconhecimento. pela sua efficaz e leal collaboragao, eu fago, ao entre- 

gar-vos o Governo, os mais ardentes votos para que a Republica, sob 

o influxo de vosso saber e patriotismo, tenha dias mais felizes e se 

engrandega. 
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