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Gumprindo o preceito da Constituigao,: venho dar-vos conta da Presidencia 
del 

situaQao do Paiz e indicar-vos as providencias e reformas que, por sua Republica 

urgencia, devem occupar, de preferencia, a vossa illustrada e crite- 

riosa atten^ao. 

Por achar-me gravemente enfermo, fai forQado, a 10 de novembro 

proximo passado, a deixar o exercicio da Presidencia da Republica, 

que reassumi a 4 de margo, havendo entao cessado aquelle motivo. 

Durante o meu impedimento, que foi de cerca de quatro mezes, 

fui substituido pelo illustre Sr. Vice-Presidente da Republica. 

A 15 de novembro de 1894, ao tomar posse do elevado cargo que 

me foi confiado pelo suffragio espontaneo de meus concidadaos, 

affirmei, em manifesto dirigido d Nagao, que, no desempenho da tao 

honrosa quanto difficil missao que me fora imposta, obedeceria aos 

principios e normas seguintes: 

— Execugao flel do regimen livre e democratico adoptado pela 

Gonstituigao de 24 de fevereiro, firmando e mantendo escrupulosamente 

a autonomia dos Estados, harmonica com a soberania da Uniao, e a 

independencia e o mutuo respeito dos poderes instituidos como orgaos 

dessa soberania; 

— Respeito ao exercicio de todas as liberdades e garantias con- 

stitucionaes, mantendo concurrente e energicamente a obediencia a 

lei e o prestigio da autoridade, condigoes indispensaveis para asse- 

gurar a ordem e o progress© ; 
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— AdministraQSo da Fazenda Publica com a maxima fiscalisa^ao 

na arrecadaQao e no emprego da renda e com a mais severa e per- 

severante economia, reduzindo a despeza de modo a equilibral-a com 

a receita, extinguindo-se assim o deficit do orgamento, convertido 

este em realidade; 

— Pontualidade na satisfa^Qo dos compromissos successivos, que 

desde passado remoto se t6m accumnlado em onus pesadissimos a 

transmittirem-se de gera^ao a geragSo; 

— Resgate gradual da moeda fiduciaria para elevar o seu valor 

depreciado; 

— Animagao d iniciativa particular para a exploragdo e desenvol- 

vimento da agricultura e das industrias e attracgao de immigrantes 

que, povoando o nosso vasto territorio, fecundem com o trabalho as 

suas riquezas; 

— Garantia efficaz d plena liberdade do suffragio, base funda- 

mental da democracia representativa; 

— Manutengao da ordem e da tranquillidade no interior e da 

paz com as Nagoes estrangeiras, sem sacrificio de nossa dignidade e 

de nossos direitos, cultivando e desenvolvendo as relagoes com as 

Na^oes amigas. 

Reassumindo o exercicio da Presidencia da Republica, mantenho o 

mesmo programma, a cuja observancia tenho-me dedicado com esforgo 

e perseveranca e que tern sido executado em sens pontos capitaes. 

A situagao financeira do Paiz continua a preoccupar a atten^ao 

do Governo, que persevera no piano de cumprir a lei com lealdade, 

reduzindo a despeza publica tanto quanto possivel e esforQando-se 

por bem fiscalisar a arrecadaQSo da renda. 

Rela<?oes Tenho verdadeira satisfa^ao em poder affirmar-vos que estamos 
Ext er lores 

em paz com todas as Nagoes, cultivando com ellas relagoes de ami- 

sade que empenho-me em manter e desenvolver. 

A 5 de agosto do anno proximo passado, vos communiquei que, 

mcdiante os bons officios offerecidos pelo Governo de Portugal, a 

Inglaterra reconheceu a plena soberania do Brazil sobre a ilha da 

; j 
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Trindnde, ficando assim solvida essa questao de modo digno e hon- 

roso para ambas as Nagoes, 

Poucos dias depais a Legacdo Ingleza participou ao Ministerio 

das Relagoes Exteriores que o navio de guerra Darracouta tinha re- 

cebido ordem para ir d ilha da Trindade afim de proceder d remogao 

dos signaes de occupagao alii deixados, por esse mesmo navio, em 

Janeiro de 1895. 

Removidos esses signaes, o Governo resolveu collocar naquella 

ilha um padrao cam a inscripgao — Brazil—para assignalar a nossa 

soberania. Foi incumbido desse servico o cruzador Benjamin Constant, 

que o desempenhou em 24 de Janeiro deste anno, conforme consta 

do termo assignado pelo commandante e officiaes daquelle cruzador. 

Sinto que a ordem publica tenha sido perturbada na Republica 

Oriental do Uruguay por guerra civil que tantas victimas jd tern cau- 

sado e faco sinceros votos para que em breve se restabeleca a paz 

e a harmonia no seio dessa Nagao amiga. Em cumprimento de ordens 

reiteradas, tern as autoridades brazileiras exercido a maior vigilancia 

possivel para que o nosso territorio nao sirva aos revolucionarios em 

suas hostilidades ao Governo Oriental; os que passam a fronteira sao 

desarmados e internados. 

As condicoes peculiares da linha divisoria nem sempre permittem 

vigilancia completa e efficaz, mas as autoridades hao de perseverar 

na execucao das instruccoes do Governo Federal a esse respeito. 

A demarcagao dos nossos limites tern merecido a particular 

attengao da Governo. 

Brevemente serao promovidos os ajustes necessaries com a Re- 

publica Argentina para a demarcagao do territorio das Missoes, de 

conformidade com o laudo arbitral proferido a nosso favor. 

A demarcagao com a Bolivia, suspensa temporariamente pelos 

motivos constantes do Relatorio do Ministerio das Relagoes Exte- 

riores, continuara na epoca propria. No entretanto, aprovcitando o 

tempo, se procederd a verificagao da latitude da nascente do Javary. 

Com muita satisfagao, vos dou a grata noticia de havcr-se con- 

cluido e assignado, nesta cidade, em 10 de abril ultimo, um tratado, 
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que ser^i submettido d vossa apreciagao, mediante o qual a secular 

questao de limites com a Guyana Franceza sera resolvida por arbitra- 

mento, sendo arbitro o Presidente da Suissa. 

Prosegue a discussao diplomatica relativa d nossa justa recla- 

magdo motivada pelo grave conflicto occorrido em Amapd a 15 de 

maio de 1895. 

O Governo promove a negociagdo de ajustes com a Inglaterra e 

a Hollanda para a delerminagdo dos nossos limites comas respectivas 

colonias. 

Em execugdo do accordo de 19 de novembro, approvado pela Lei 

n. 425 de 5 de dezembro do anno proximo passado, foi paga d Le- 

gagao Italiana a quantia de 4.000:000$, destinada d liquidagao das 

respectivas reclamagoes. 

Successes da Durante o intervallo das vossas sessoes, o facto de maior gra- 
Bahia 

vidade quanto d ordem publica, pela repercussao que teve em todo 

o Paiz, foi sem duvida o revez soffrido a 3 e 4 de margo proximo 

findo pelas forgas que formavam a brigade expedida contra os fana- 

ticos e bandidos acastellados na povoagao de Canudos, Estado da 

Bahia. 

Lamentavel pelas victimas que fez, entre as quaes avulta a 

figura denodada e patriotica de Moreira Cesar, que succumbiu hon- 

rando o posto que Ihe foi confiado, o desastre de Canudos tornou-se 

notavel pela sensagdo que a sua noticia produziu nesta Capital e nos 

Estados, sensagao aggravada pela supposigao de que os revoltosos 

dos sertOes da Bahia n3o sao simplesmente impulsionados pelo fa- 

natismo religioso, mas tambem instrumentos dos que ainda sonham 

com a restauragSo da monarchia, apezar de estar esta definitivamente 

condemnada pela Nagao. 

A alma nacional, assim ferida, vibrou forte, e de toda parte 

foram enviadas ao Governo innumeras manifestagOes, affirmando a 

solidariedade patriotica na defesa da Republica. 

Essas manifestagOes valem um verdadeiro plebiscite a favor das 

instituigOes vigentes, tao espontaneas e sinceras foram ellas. 

m 
t 
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Batalhoes de patriotas, da Guarda Nacional e de Policia dos 

Estados collocaram-se ordens do Governo da Uniao ; e, ja em colle- 

ctividades, jd isoladamente, os cidadaos se offereciam pressurosamente, 

para ir combater os revoltosos. 

Nesta Capital foi onde a inesperada noticia daquelle insuccesso se 

fez sentir com maior intensidade. 

A exaltagao propria desses momentos, em que a angustia parece 

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

lamenlaveis, tendo a autoridade de intervir para restabelecimento da 

ordem publica alterada e para protecgao dos direitos individuaes 

violados on ameagados. 

Gracas ds providencias entao tomadas e d indole ordeira da 

nossa populagao, restabeleceu-se a tranquillidade e a calma habitual 

voltou aos espiritos. 

0 exame reflectido dos factos produz a crenga de que o insuccesso 

de Canudos deu-se, nao porque os revoltosos dispuzessem de ele- 

mentos capazes de resistir e repellir o ataque3 mas porque as forgas 

legaes; quando jd se achavam dentro da povoagao, que seria tomada 

e vencida, tiveram a infelicidade de perder o valente chefe que as 

dirigia e que, com o exemplo, mais do que com as vozes do com- 

mando, transmittia-lhes a sua coragem, que attingia as raias da 

temeridade. 

0 bravo coronel Moreira Cesar nao teve quern o substituisse com 

igual prestigio, apezar do valor militar dos seus auxiliares imme- 

diatos : — dohi o desanimo que apoderou-se das forcas legaes e a 

retirada desordenada e desastrosa. 

0 desastre augmentou a forga moral dos revoltosos e os recursos 

materiaes para a luta. 

Nao obstante, a causa da legalidade e da civilisacao, em breve, 

vencerd a ignorancia e o banditismo. 

Canudos vai ser atacado em condigoes de nao ser possivel novo 

insuccesso : dentro em pouco a divisao do Exercito, ao mando do ge- 

neral Arthur Oscar, destrogard os que alii estao envergonhando a 

nossa civilisagao. 
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Saudepublica As condig5es sanitarias, tanto nesta cidade, como nos Estados, 

em geral, tem sido felizmente lisongeiras. 

Esse facto, entretanto, nao 6 commum nesta Capital, a despeito 

das medidas de hygiene constantemente postas em pratica, quer pelo 

Governo, quer pela Municipalidade; 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 attencao para a 

questao do saneamento do Rio de Janeiro, na qual, a men ver, cabe d 
* s 

Uniao auxiliar a iniciativa da Municipalidade. 
v. 

Em vista da autorisagao contida na lei do orqamento vigente, 

foram unificados os servigos de hygiene maritima e terrestre, que se 

achavam a cargo da Inspectoria Geral de Saude dos Portos e do In- 

stituto Sanitario Federal, passando ambos a ser executados pela Dire- 

ctoria Geral de Saude Publica, em conformidade do regulamento 

promulgado pelo Decreto n. 2458 de 10 de fevereiro. 

Jd tive ensejo de lembrar, em anteriores Mensagens, a neccssidade 

de fixarem-se definitivamente os casos e a fdrma por que devem ser 

prestados aos Estados os auxilios de que trata o art. 5° da Gonsti- 

tuigdo. 

Na falta de acto legislativo a esse respeito, para regulamentar 

a intervengao da autoridade sanitaria, ainda que provisoriamente, 

o Governo, em circular recente aos Governos dos Estados, procurou 

definir o que seja — calamidade publica em um Estado — para justi- 

ficar a requisigdo e prestagdo de soccorros por parte da Uniao. 

Folgo em afflrmar-vos que, para consecugdo desse resultado, que 6 

um desideratum de toda a Nagao, estdo collaborando com o Governo 

Federal, principalmente, os Governos dos Estados limitrophes da Bahia 

e o Governador deste Estado, cu.jo procedimento tem sido correcto e 

patriotico. 

Nos outros pontos do territorio nacional 6 geral a tranquillidade 

publica, ndo tendo havido occurrencias dignas de mengdo. 



Entretanto, melhor decidireis sobre este assumpto, que e da vossa 

competencia. 

Estao concluidos os trabalhos de constmccao da esta^ao quaren- 

tenaria de Tamandare, no littoral de Pernambuco, destinada a servir de 

Lazareto provisorio. Proseguem com a possivel regularidade as obras 

de construcQao do edificio definitivo e suas dependencias, 6s qnaes 

nao se tem imprimido a rapidez desejada por motives de forga maior. 

Foi reorganisado o servi^o da Assistencia medico-legal a alie- 

nados, de accordo com a autorisagao que concedestes. 

De grande conveniencia sao tambem as providencias complemen- 

tares, nao s6 garantidoras da liberdade individual, mas tambem 

acerca dos alienados perigosos, dos alienados-criminosos e dos 

criminosos-alienados, como live a honra de vos expor em as Mensa- 

gens de 11 de julho e 10 de agosto do anno proximo passado. 

Duas questoes de ensino publico reclamam primordialmente o 

vosso solicito cuidado. 

Sobre as bases que formulastes em a Lei n. 314 de 30 de ou- 

tubro de 1895, foram calcados os actuaes estatutos das faculdades 

de direito, unificando-se os cursos juridicos entao existentes e re- 

stabelecendo-se o regimen da frequencia obrigatoria. 

Serd de incontestavel utilidade que se ampliem aos outros esta- 

belecimentos de ensino superior as salutares disposigoes daquelles 

estatutos, na parte que Hies e applicavel. 

Para modificar nesta conformidade o Codigo de 3 de dezembro 

de 1892, carece o Governo de autorisagao legislative, que solicito. 

A outra questao refere-se aos titulos de habilitagao para a ma- 

tricula nos cursos superiores da Republica. 

A partir do anno lectivo de 1898, deverao os candidates apre- 

sentar o certificado de approvagao em exame de madureza; mas, o 

processo instituido para os exames dessa natureza pelo Decreto 

n. 1652 de 15 de Janeiro de 1894, sobre ser inexequivel na pratica. 

Instrucgao 
publica 
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clesvirtiia inteiramente o caracter dessas provas, nas quaes, coma 

sabeis, cogita-se de constatar o desenvolvimento intellectual dos estu- 

dantes e a sua aptidao para iniciar os estudos de ordem mais elevada. 

Deste assumpto ja vos occupastes em sessao recente; confio que 

nao deixareis de habilitaro Poder Executivo a prover a esse respeito. 

Nos termos do art. 2° § 3° da lei do orQamento vigente, extinctos 

os cursos annexos ds faculdades de direito, foram considerados em 

disponibilidade os respeclivos lentes. Conviria que vos pronun- 

ciasseis soljre o modo por que deverao ser aproveitados os servigos 

desses funccionarios. 

0 Pedagogiiun, em virtude do § 1° do artigo citado, foi entregue 

ao Governo do Districto Federal, que assumiu a sua administraQao. 

Eleigoes A 30 de dezembro, dia marcado pela Lei n. 411 de 12 de no- 

vembro de 1893, realisaram-se em toda a RepublicaJ as eleigOes para 

renovacao de um terco do Senado e para Deputados Federaes da ter- 

ceira legislature, correndo o processo sem perturbacao. 

Para garantir a execucao de uma ordem de habeas-corpus pre- 

ventivo, que, com referencia aos trabalhos dessa eleigao, havia conce- 

dido em favor dos- antigos Gonselhos Municipaes do Estado de Sergipe, 

o Juiz Federal da respectiva Seccao requisitou do Governo o auxilio 

da forca, visto receiar que nao seria obedecida aquella ordem. 

Effeclivamente foi posta a sua disposicao a forga federal para o 

fim indicado. 

Com igual fundamento foi feita requisicao identica pelo Juiz de 

Seccao do Estado do Rio de Janeiro, afim de garantir o cumpri- 

mento de ordens de habeas-corpus preventivos em favor de mesa- 

rios eleitoraes dos municipios de Campos e S. Joao da Barra. 

Foi tambem attendida esta requisicao, seguindo no dia 29 de 

dezembro uma forga de 30 pragas para aquella cidade ; infelizmente, 

porem, na manhade31, na estagao de Mineiros, deu-se um conflicto 

entre pragas dessa forga e da Policia do Estado, do qual resultaram 

a morte de duas daquellas e de uma destas e ferimentosde outras. 
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Em fins de Janeiro, o mesmo Juiz de Secgao reqitjsitou novamente 

a forca federal para garantir execugao de ordens de habeas-corpus 

por elle expedidas em favor de membros da junta apuradora do 2° 

districto do Estado. 

Tal reqnisigao, porem, deixoudeser attendida porque o Presidente 

do Rio de Janeiro, ao ter conhecimento della, declarou que, nos termos 

do art. 60 § 2° da Constituicao, as autoridades locacs prestariam o 

auxilio necessario para a execugao das ordens da Jnstiga Federal. 

Devem ficar em breve conclnidos os trabalhos, incumbidos pelo 

Governo a algumas commissoes de profissionaes de notoria compq- 

tencia, relatives a consolidagao systematica de todas as disposigoes 

vigentes sobre organisagao da Justiga e Processo Federal; ao regi- 

mento das custas, emolumentos e porcentagens e ao dos advogados, 

procuradores, solicitadores e secretaries do mesmo Juizo ; e (\ tabella 

das fiangas que tern de ser organisadas em conformidade do art. 406 

do Godigo Penal. 

Tera assim inteiro enmprimento o disposto no art. 87 da Lei 

n. 221 de 20 de novembro de 1894. 

0 Decreto n. 2464 de 17 de fevereiro ultimo consolidou e com- Justiga Local 

pletou as disposigoes regulamentares do de n. 1030 de 11 de no- 

vembro de 1890, na parte relative ao pessoal da Jnstiga do Districto 

Federal. 

Dentro em breve serao publicados os demais actos complementares 

da consolidagao e rcgulamentagao do decreto organico da magistratura 

local. 

Ficarao assim removidos os embaragos que entorpecem a acgao 

do apparelho judiciario, enjas leases foram langadas com tanta 

proficiencia pelo Governo Provisorio da Republica. 

E a essas providencias poderao ser additadas, si as jiilgardcs de 

utilidade, as ligeiras modificagoes que indiquei nas Mensagens de 1895 c 

1896, entre as quaes sobreleva a transferencia de todo o servigo criminal 

para a Camera Criminal do Tribunal Civil e Criminal exclusivamente — 

augmentado o numero dejuizes dessa Camara, si tanto for precise. 

2) 

J u s t i 9 a 
Fedjeral 
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De conformidade com o disposto no art. 177 do mencionado 

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

Judiciaria, pelo Decreto n. 2457 de 8 de fevereiro. 

Guarda 
Nacional 

0 Decreto n. 431 de 14 de dezembro de 1896 determina que, em- 

quanto nao for votada a lei organica da Guarda Nacional, seja esta 

constituida e regida nos Estados de conformidade com o Decreto 

n. 1121 de 5 de dezembro de 1890, que deu nova organisacao d do 

Districto Federal. 

A Guarda Nacional da Capital Federal constitue uma divisao, 

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

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

Esta organisacao apparatosa nao se adapta d Guarda Nacional 

dos Estados, offerecendo, alem de outros inconvenientes, que sao 

intuitivos, o de ficarem as divisoes da Guarda Nacional dos Estados 

sob o commando dos coroneis commandantes superiores das res- 

pect ivas capitaes, que em muitos casos sao mais modernos que os 

de outras comarcas, o que 6 contrario d hierarchia militar. 

Urge, pois, que seja votada a lei dando organisacao definitive a 

Guarda Nacional da Republica, collocando-a em condicoes que a habi- 

litem a bem desempenhar sua patriotica missao. 

Leis 
regulamen- 

tares 

Subsistem os embaraQOS e duvidas no tocante d applicacao do 

art. 73 da ConstituiQao, que veda as accumulacoes remuneradas. A 

Lei n. 44 B, de 2 de junho de 1892, nao offerece um criterio seguro 

para a discriminagao dos casos de accumulacoes, por isso que as suas 

disposicdes nao se acham revestidasda indispensavel clareza e precisao. 

Sao notorios os inconvenientes que semelhante incerteza acarreta d 

publica administragao. Urgem providencias legislatives a respeito. 

Solicito a vossa illustrada attengdo para a necessidade de uma 

lei que uniformise as regras e preceitos relatives d naturalisagao —e 

de outras que regulamentem os preceitos dos arts. 6° e 80 da Con- 

stitulgao. 
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As reformas feitas nas Escolas Militares nao tSm correspondido 

aos intuitos de sens autores. 

A revisao dos respectivos regulamentos, especialmente para tornar 

mais praticos os cursos, 6 medida aconselhada pela experiencia e ur- 

gente. 0 projecto de iniciativa do Senado, que ainda pende de deli- 

beragao do Congresso, satisfaz a essa necessidade. 

Escolas 
Militares 

A Constituicao, abolindo o recrutamento forcado, determinou que 

o Exercito e a Armada se constituam pelo voluntariado sem premio 

e, em falla deste, pelo sorteio previameute organisado. Mas, estd 

yerificado que o voluntariado sem premio nao fornece os contingentes 

necessaries para completar o effectivo do Exercito e da Armada, e 

bem assim que tambem nao produz esse resultado o sorteio, como 

estd organisado pela Lei n. 2556 de 26 de setembro de 1874, modifi- 

cada pela de n. 39 de 30 de Janeiro de 1892 ; por isso insisto pela 

urgencia de uma lei que regule o sorteio militar de modo efficaz 

para satisfazer o preceito constitucional, estabelecendo providencias 

que habilitem o Governo a completar o effectivo dos corpos do Exer- 

cito e da Armada e a augmental-o nos casos extraordinarios, quando 

estiver para isso autorisado. 

Gumpre que a mesma lei prescreva o processo para ser pra- 

ticada a disposigao da Constituicao que impoe (\ marinha mercante a 

obrigacao de contribuir para o pessoal da Armada mediante sorteio. 

Nao esta ainda concluida a elaboragao dos regulamentos neces- 

sarios para execuQdo da Lei n. 403 de 24 de outubro de 1896, que 

creou o Estado-Maior do Exercito e a Intendencia Geral da Guerra. 

Sorteio 
militar 

Em virtude do disposto no art. 5° § 1° da Lei n. 149 de 18 de 

julho de 1893, o Supremo Tribunal Militar expediu, em 16 de julho 

de 1895, o regulamento para o processo militar, o qual ser^ observado, 

emquanto a materia nao for regulada em lei, conforme os termos 

daquella autorisacao. 

E' de toda a urgencia a decretagao da lei que regule definitiva- 

mente assumpto tao importante como e o processo militar. 

Processo 
militar 
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Obras Prosegucm os eslndos para a organisagdo de nm piano de defesa 

dos nossos portos e estao sendo execntadas as obras de reconstrucgao 

das aclnaes fortalezas. 

De accbrdo com os reduzidos recursos orgamentarios, tem pro- 

gredido lentamcnte as constrncgbes para quarteis e hospitaes nesta 

Capital. 

Guarnigao da No interesse do policiamento e defesa da fronteira do Snl e da 
fronteirs. 

disciplina e instruccao pratica, a guarnigao militar do Estado do Rio 

Grande do Sul deve ser distribnida e conservada nas povoagoes que 

margeam as divisas das Republicas Oriental do Uruguay e Argentina, 

sendo, porem, necessario para isso a construcgQo de quarteis nos 

pontos ma is apropriados. 

Para facilitar as communicagoes e a mobillsagao das forgas 6 de 

toda a conveniencia o prolongamento da via-ferrea de Porto-Alegre 

a Uruguayana com os necessaries ramaes. 

Chamo a vossa solicita attengao para este importante assumpto. 

Reformas na 0 relatorio do Ministerio da Marinha, que vai ser distribuido, 
Mann ha 

expoe um vasto e detalhado piano, abrangendo a reforma de todas 

as repartigoes e servigos dependentes daquelle Ministerio e a creagao 

de prefeituras maritimas. 

Resolvereis a respeito com o vosso esclarecido criterio, tendo em 

consideragao a nossa situagao financeira. 

Subsiste a necessidade da revisdo dos Decretos n. 108 A de 30 de 

dezembro de 1889 e n. 336 A de 16 de abril de 1890, que estabele- 

ceram a reforma compulsoria por limite de idade; devem elles ser 

alterados no sentido indicado cm minhas Mensagens anteriores. 

A situagao anomala dos officiaes da Armada, cujos direitos nao 

foram attendidos nas promogoes de 9 e 30 de agosto de 1894, re- 

clama providencia legislative que repare on attemie, ao menos, o 

prejuizo que soffreram. 

Chamo a vossa attengao para as ponderagocs que vos fiz a res- 

peito na Mensagem do anno passado. 
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Ainda n3o estao conclaidos os exames e estudos autorisados pelo 

Decreto n. 378 de 8 de agosto de 1898, para escolha do local apro- 

priado d installaguo do Arsenal de Marinha, que tem de ser trans- 

ferido desta Capital. 

A vigencia dos creditos especiaes e extraordinarios pelo limitado 

prazo fixado na Lei n. 2348 de 25 de agosto de 1873, reputada ainda 

em vigor, quando os respectivos servicos exigem prazos maiores para 

que possam ser executados, crea embaragos de nao pequena monta , - 

d publica administracao. 

Occorre-me suggerir o alvitre de estabelecer-se, em disposigao 

especial, que taes creditos perdurarao atd d conclusdo dos servigos a 

que forem destinados. 

For iguaes fundamentos e no mesmo sentido, deve ser modificada 

a Lei n. 3018 de 5 de outubro de 18S0, na parte relativa ao periodo 

de duragao dos contractos* 

O orgamento vlgente consigna verba para o estabelecimento de 

um dique fluctuante no Arsenal do Ladario, em Matto Grosso; mas, 

attendendo a que esse apparelho serd de difficil manobra e con- 

servagao em rio de muita correnteza e pouca agua, como e ordi- 

nariamente o Paraguay, parece que a referida verba terd mais util 

applicagao si for cmpregada na conclusSo da mortona daquelle Ar- 

senal, cujas obras estao suspensas. 

Em recente viagem da divisao naval, de Santa Catharina para Occurrencias 
navaes 

esta Capital, soffreram avarias mais on menos consideraveis; o 

couragado Riachuelo, por ter batido em um baixio de pedra, e 

as torpedeiras Gustavo Sampaio e Silvado, por se haverem abal- 

roado. 

Os estragos do Riachuelo, por sua importancia, exigem repa- 

ragdo demorada, que estd sendo feita pelo pessoal do Arsenal de 

Marinha. 

Os commandantes da divisao e dos navios avariados respondem 

a conselho, para verificagao das respectivas responsabilidades. 

Dos oito navios de guerra, cuja construcgao foi contractada pelo 
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governo do meu antecessor, estao promptos dous: um caga-torpe- 

deira, que jd se acha em aguas brazileiras, e um cruzador. 

Immigragao ^ n> ggQ ^ 3Q ^ dezem})ro de 1895 autorisou o Poder Ex- 

ecutivo a transferir aos Estados por ajuste ou a rescindir mediante 

accordo o contracto, celebrado em 2de agosto de 1892, com a Gompanhia 

Metropolitana para a introduccao de um milhdo de immigrantes. 

Nao tendo conseguido a trausferencia porque os Estados, consul- 

tados, reputaram muito onerosas as condicgoes daquelle contracto, 

o Governo promoveu a sua rescisao por eccordo com a Gompanhia, o 

que realisou por terma lavrado a 5 de setembro ultimo, mediante a 

indemnisagao de 8.500:000$000. Ficou assim o Thesouro Federal ex- 

onerado da pesada responsabilidade proveniente desse contracto, que 

•devia vigorar ainda por 16 annos, importando uma despeza annual 

superior a 10.000:000$000. 

Em cumprimento do disposto na Lei n. 429 de 10 de dezembro 

de 1896, foi extincta a Inspectoria Geral de Terras e Colonisagao, 

passando os respectivos servigos a ser executados pela Directoria 

Geral da Industrie. 

Correio Qs servigos do Gorreio tiveram regular execugao em toda a Re- 

publica, sem que factos anormaes os perturbassem. 

Nao obstante terem sido reduzidas algumas despezas e suppri- 

midas outras, a desproporgao constanteede longa data entre a receita 

e a despeza do Correio nao tern permittido os melhoramentos re- 

clamados pela sua natural expansao. 

Sendo a receita exclusivamente representada, at6 agora, pelas 

taxas arrecadadas com a correspondencia particular, e nao pouco 

defraudada pelo contrabando, indispensavel e que se cogite nos meios 

de amplial-a convenientemente. 

Dada a discriminagao das rendas e dos impostos federaes e esta- 

doaes, nao parece justo que os Estados deixem de pagar o servigo 

postal, que Ihes 6 prestado pela Uniao, a qual s6 tern em vista, com 

a receita que arrecada, dar maior impulso ao mesmo servigo cm 
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todo o territorio nacional, em beneficio com mam e com o menor 

encargo possivel para o Thesoaro Federal. AI6m desta, a ma is im- 

portante de todas, aiada outras fontes de receita podam ser creadas, 

com muita vantagem e sem vexame para o contribuiiite, pela decre- 

tac5o de medidas tendentes d repressao efficaz do contrabando, pela 

creacao de novas formulas para uso do publlco e pelo augmento 

razoavel de algumas contribuiQoes. 

Reunir-se-ha em Washington, na primeira quarta-feira deste mez, 

o Gongresso Postal; para o fim de rever a ConvenQao Geral e sen 

Regulamento, as Gonvencoes e Accordos particulares para execugao 

de servicos especiaes e para resolver sobre questoes da mais alta im- 

portancia, que muito interessam aos paizes que constituem a Uniao 

Postal. 

Ao representante do Brazil nessa Conferencia internacional re- 

commendou o Governo especialmente os assumptos que se referem 

aos interesses economicos da Republica, taes como a reduccao dos 

direitos de transito maritimo e terrestre das correspondencias e malas 

para paizes estrangeiros, as tarifas postaes, a questao do sello uni- 

versal e a equivalencia variavel de nossa moeda com a do padrao 

monetario adoptado, segundo as oscillacoes do cambio, em vista dos 

prejuizos que nos tern acarretado a actual equivalencia fixa. 

Mais notavel que nos annos anteriores foi o desenvolvimento da Telegraphos 

r6de do telegrapho, elevando-se a 1.873 kilometros a extensao das' 

linhas construidas e a 43 o numero de estacoes abertas ao uso publico. 

A correspondencia telegraphica excedeu de muito a media dos 

annos anteriores. Comparado com o de 1890, o trafego se acha tri- 

plicado, sendo a principal razao desse augmento do servico as succes- 

sivas reducQoes da tarifa. 

Apezar do augmento das linhas, a administragao tem difficuldade 

em imprimir a devida celeridade ao servigo, mdrmente na parte da 

r&le geral ao longo do littoral, onde a populagao 6 mais densa e o 

commercio mais activo. Taes embaracos provem de que nestes ultimos 

annos se tem cuidado de estender, de preferencia, o telegrapho para 
JleasagoT. ~ 2 
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o interior do Paiz, com abandono relativo das linhas da rede-tronco 

e sem augmentar o numero de sens condactores. Alids, si 6 incon- 

testavel a vantagem de dotar as locali Jades do interior com tao util 

melhoramento, nao e menos certo qne antes de tudo deve merecer 

especial cuidado a conservagao e aperfeiqoamento do que jd se aclia 

creado. 

As ultimas reducg5es da tarifa, determinadas pelas Leis n. 391 de 

9 de outubro e n. 429 de 10 de dezembro, art. 22, ambas do anno 

passado, uma beneficiando com o abatimento de 50 o/o as taxas dos 

telegrammas officiaes das autoridades estadoaes, e a outra elevando 

a 75 Vo a reducgao de 50 0/o de que jd gosavam os telegrammas da 

imprensa, tern occasionado notavel accrescimo no trafego e vieram 

aggravar a exiguidade da renda arrecadada, a qual, sendo jd insuffi- 

ciente para o custeio do servigo normal, representa apenas cerca de 

um tergo da despeza annua. 

Indicarei succintamente as providencias que julgo de utilidade 

para obviar a esta situagao, tanto no que diz respeito a transmissao 

dos telegrammas, como no tocante d receita da Repartigao. 

Conviria habilitar o Governo com os meios de mulliplicar os con- 

dactores existentes na parte das linhas mais sobrecarregada de servigo 

e adoptar apparelhos de transmissao rapida que permittam obter-se 

maior rendimento dos actuaes condactores. 

E' tambem necessario que, mantida a tarifa actual, sejam as taxas 

cobradas a typos determinados de cambio. 

A taxa elementar por palavra, que era uniformemente de 100 reis 

ate 1890, acha-se presentemente reduzida a 60 reis para os telegrammas 

ordinarios, a 30 rdis para os de autoridades estadoaes e a 15 rdis para 

os da imprensa. 

Essa reducgrio coincidiu com a prolongada e crescente depre- 

ciagao da moeda nacional, de modo que o abatimento da actual ta- 

rifa em relagao 6. daquella 6poca b de 300 0/o approximadamente. 

A providencia, a quo acabo de alludir, permittird equilibrar-se a 

receita com a despeza, a qual, cumpre observar ainda, 6 tambem 

aggravada de modo sensivel pela acquisicao do material no estran- 
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geiro. As verbas decretadas pelo Poder Legislative) serao nesse caso 

empregadas no desenvolvimento das linhas telegraphicas. 

A 10 de jimho do anno passado realizou-se em Buda-Pesth a 

Conferencia Telegraphica para revisao do Rcgulamento Internacional 

executivo das disposicoes da Gonvencao de S. Petersburgo, d qual o 

Brazil adheriu por Decreto n. G701 de 1 de outubro de 1877. Gonvi- 

dado o Governo Brazileiro pelo Austro-Hungaro para fazer-se re- 

presentar na referida Conferencia, foi commissionado um funccionario 

da Reparticao dos Telegraphos, qne sobre as deliberacoes alii ado- 

ptadas apresentou detalhado relatorio. As modificacoes introduzidas no 

Regulamento Internacional entrarao em vigor a partir de 1 de jnnho 

do corrente anno. 

Os services relativos ao melhoramento dos porlos da Republica JPortos 

tiveram o impulso compativel com a exiguidade das verbas votadas 

e as difficuldades do periodo que atravessamos. 

As obraSj contractadas, nos portos do Geard e da Bahia nada 

adiantaram para a solncao do problema do melhoramento neste ultimo 

e a creacao do porto artificial naqiielle. 

No de Santos, foi o cdes augmentado na extensao de 2.700 metros 

de linha de atracacao, com evidente vantagem para o movimento 

sempre crescente das mercadorias no Estado de S. Paulo. 

Adquiridos os apparelhos de dragagem para o porto do Recife, 

com os recursos que concedestes, tomaram incremento os respectivos 

trabalhps, com especialidade os de conservacao dos ancoradouros, 

attendendo-se assim ds instantes reclamacoes do commercio local e 

aos proprios interesses das Reparticoes fiscaes que alii funccionam. 

Proseguem com regularidade os da barra do Rio Grande do Sul, 

que continua a dar entrada a navios de calado proximo a seis 

metros. 

De accordo com a vossa autorisagao, fizeram-se no porto do Eelem 

os estudos para a organisagaO de um projecto, que servird de base d 

concurrencia publica, que em tempo serd aberta, para execugao das 

obras de melhoramento do mesmo porto. 
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Vao em estado de grande adiantamento e approximam-se da com 

clusao as obras do agude de Quixadd, no Estado do Geard. 

Foram dadas as providencias necessarias para cessagdodos servigos 

on obras de portos e rios, cujas verbas supprimistes do orgamento 

votado para o vigente exercicio. 
V 

For igual motivo foi extincta a Commissao de estudos da nova 

Capital. 

Ypanema E' prejudicial a situagao da Fabrica de ferro do Ypanema, sem 

verba no orgamento vigente para a conservagao siquer dos seus 

machinismoS; edificios e mattas, nao se tendo apresentado concurrentes 

a sua acquisigao na epoca em que a venda desse proprio nacional foi 

annunciada, de conformidade com as vossas deliberagoes. 

Rescisao de 
contractos 

Para executar o § 23 do art. 6° da Lei do orgamento, procurou 

o Governo estudar os contractos em vigor para construcgao das es- 

tradas de ferro da Uniao. 

Desse estudo resultou a convicgao de que nao s6 razoes de ordem 

economica, como de ordem politica e administrativa, aconselhavam a 

rescisao daquelles contractos. 

Celebrados sem prazo nem valor fixos, empenharam a responsa- 

bilidade do Thesouro Federal por tempo e sommas indeterminadas, 

embaragando assim o livre exercicio da attribuigao legislativa da fi- 

xagao annual da despeza publica. 

Feitos sem concurrencia publica, os pregos eram arbitrarios; sem 

estudos, a mudanga da direcgao das linhas dava origem a indemni- 

sagoes. Nao foram sufficientemente salvaguardadas as responsabili- 

dades do Governo ante os compromissos excepcionaes que assumia. 

Dahi as difficuldades creadas para este ramo de servigo publico, cuja so- 

lugfio era muitas vezes onerosissima eque provinham de reclamag5es, 

ora por motivo da suspcnsao de obras durante a guerra civil, por ordem 

do Governo, ora em virtude de grandes oscillagoes nos pregos dos 

salarios e dos materiaes, ora ainda por falta de pagamento em razao 

da exiguidade de verbas orgamentarias e de muitas outras causas. 
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Das linhas contractadas nao poucas eram absolutamente impro- 

ductivas, outras de caracter puramente estadoal, outras, finalmente, 

devido a sua pequeaa extensao, nao podiam ser trafegadas pela Uniao. 

Alguns desses contractos haviam sido celebrados ■ por directores das 

estradas de ferro, sem consentimento do Governo; e, em sua confor- 

midade, executaram-se obras na importancia de centenares de contos 

de reis, fazendo-se outrosim grandes encommendas sem a indispen- 

savel autorisagao. Estes actos abusivos deram em resultado umades- 

peza superior a 15.000:000$, feita sem verba e sem lei por agentes 

do Poder Executivo, no Ministerio da Viagao. 

As obras foram suspensas, e procurou-se reduzir os prejuizos ao 

minimo, jd pela venda de parte dos materiaes existentes, jd utilisando- 

se a outra parte em obras publicas federaes. 

Rescindiram-se os contractos, nas melhores condigoes, 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 dd uma 

proporgao de menos de 80/o. Ainda mais: si daquella quantia for de- 

duzida a de 800:000$, valor de reclamagoes jd aceitas anteriormente 

pelo Governo, a taxa de rescisoes paga realmente 6 de menos de 6 0/o 

— quasi metade da de 10 0/o, que, como se sabe, 6 a geralmente 

aceita pelo Poder Judiciario e pela administragao em operagoes desta 

ordem. 

Os compromis?sos do Thesouro estao sendo reduzidos pela eco- 

nomia que se estd effectuando e que deve continuar nos annos vindouros, 

por ser ella o agente mais directo e positive para melhorar as nossas 

condigoes flnanceiras. 

O Governo do Estado da Bahia pedio a entrega das obras dos 

ramaes da Estrada de ferro de S. Francisco, com o fim de concluil-os. 

E' de esperar que os outros Estados imitem esse patriotico exemplo 

em relagao ds linhas meramente estadoaes. 

O arrendamento das estradas de ferro da Uniao, autorizado no Estradas de 

art. 4° da Lei n. 427 de 9 de dezembro de 1896, foi regulado pelo ferr0 

Decreto n. 2413 de 23 de dezembro, que estabeleceu as condigoes 
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basicas da concurrencia. Esta foi aberta em 0 de Janeiro no Brazil, 

nos Estados Unidos da America e na Enropa e terminard em 15 do 

corrente mez. 

As condigoes da concurrencia foram as determinadas em os ns. 1 

a 7 do citado art. 4° da Lei n. 427, e mais complementos que essa lei 

deixou ao criterio do Governo fixar. 

No relatorio do respectivo Ministro encontrareis informacdes mi- 

ll uciosas sobre este importante assumpto. 

A viagao ferrea subvencionada continua a desenvolver-se consi- 

deravelmente. 

Decretada, como foi na Lei do orgamento, a extincgdo da Inspe- 

cloria Geral das estradas de ferro e da Commissao de compras de 

materiaes na Europa, o Governo providenciou no sentido de acautelar 

a boa execugao dos servigos a cargo dos funccionarios assim dispen- 

sados ; e determinou nao s6 que os engenheiros fiscaes passassem a en- 

tender-se directamente com a Secretaria da Industria, Viagao e Obras 

Publicas, como tambcm que a liquidagao das contas das companhias 

com sede na Europa ficasse affecta a Delegacia do Thesouro em 

Londres. 

eesgoto Os servigos de esgoto e de abastecimento d'agua a Capital Fe- 

deral estao sendo feitos em pessimas condigoes. 

A Companhia City Improvements, encarregada do primeiro, esld 

em condigoes financeiras que nao the permittem alargar e aperfei- 

goar esse servigo, como torna-se necessario d hygiene desta ci- 

dade. 

Tendo celebrado sen contracto em condigoes cambiaes muito fa- 

voraveis, a taxa que recebe diminuiu consideravelmente de valor 

com a depreciagdo do papel-moeda. 

0 servigo de abastecimento d'agua, embora exccutado directa- 

mente pelo Governo, estd nas mesmas condigoes desfavoraveis, 

De um lado, com a devastagdo das mattas, rs mananciacs 

tern soffrido uma reducgao extraordinaria no volume do suas aguas. 

De outro lado, a cidade tendo-sc desenvolvido de um modo notavel, 
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as necessidades da populagao, debaixo deste ponto de vista, tem 

crescido sensivelmente. 

E' necessario por um termo a esta situagao, melhorando aquelles 

servigos tao importantes para a salubridade publica. 

Para issa Scio precisos milhares de contos de r6is, que nas 

nossas condigSes financeiras nao podem ser obtidos sinao pelo au- 

gmento das taxas pagas directamente para esses servigos. 

Attendendo a que as taxas actuaes sao mesquinhas e a que Mo 

ha cidade importante do mundo em que se retribua tao mat taes 

beneficiQS, espero que nao negareis ao Governo o meio que vos pro- 

ponho ou outro que vossa sabedoria possa indicar, para resolver 

esse problema, que tanto interessa a Capital da Republica. 

A Repartigdo de Estatistica prosegue na execugao d>s servigos Estatistica 

respectivos, de tanto interesse para todos os ramos da administragao 

publica. 

Acham-se em via de publicagao, alguns prestes a sahirem do 

prelo, varios trabalhos do registro civil, annuario e a conclusao do 

recenseamento do Estado de Alagoas. 

Gonfio que facultareis ao Governo os meios de prover sobre os 

actos preliminares do recenseamento que tem de realizar-se em 1900, 

conforme o preceito constitucional. 

Para a execugao da Lei n. 428 de 10 de dezembro de 1893, que orgou Fazenda 

a receita do actual exercicio, foram expedidos os seguintes decretos : 

N. 2418 de 29 de dezembro de 1896, que modificou o regulamento 

sobre a venda de bilhetes das loterias estadoaes no Districto Federal, 

mandado observer pelo Decreto n. 1941 de 17 de Janeiro de 1895 e 

providencia sobre as loterias federaes; 

N. 2420 de 31 de dezembro, que approvou o regulamento para 

a cobranga do imposto de consumo de fumo; 

N. 2421 da mesma data, que approvou o regulamento para a 

cobranga do imposto do consumo de bebidas alcoolicas, e 

N. 2469 de 4 de margo do corrente apno, mandando executar 
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em todas as Alfandegas e mesas de rendas habilitadas da Republica a 

nova Tarifa e suas disposicoes preliminares. 

Em cumprimento d disposigao contida do art. 7° da mesma lei 

foi nomeada uma commissao para o fim de proceder d revisdo deta- 

Ihada e complete da actual Tarifa das Alfandegas. Opportunamente 

dar-vos-hei conhecimento de sens trabalhos. 

A Lei n. 392 de 8 de outubro de 1896, que reorganisou o Tri- 

bunal de Contas, precisava tambem de regulamento para sua ex- 

ecugdo. Foi este expedido com o Decreto n. 2409 de 23 de dezembro, 

entrando o Tribunal em funcgoes normaes, regulares e deflnitivas. 

Tendo cessado com a publicagao da Lei do orgamento para o 

corrente exercicio as razoes que haviam determinado a nao expe- 

digao do Regulamento sobre Corretores de Fundos Publicos da Ca- 

pital Federal, foi o dito regulamento approvado pelo Decreto n. 2475 

de 13 de margo deste anno. 

A reyisao do regulamento do sello, autorizada pelo Congresso 

para o fim de desenvolver a renda e assegurar a sua arrecadagao, 

estd sendo ultimada, nao devendo demorar a sua publicagao. 

Sobre todos estes actos encontrareis completas informagoes no 

relatorio do Ministro da Fazenda. 

Situagao O anno que findou foi de sobresaltos e de inquietagao para o com- 
fi nanceir a merc^0 e para alavoura do Paiz e de grande agitagao nos movimentos 

da praga, sempre irregulares e ds vezes incomprehensiveis. 

Nos primeiros mezes daquelle anno, em consequencia da elevagao 

das tarifas, houve um grande crescimento de importagao, sendo fracas 

as entradas de caf6 que deviam fornecer dinheiro para os pagamentos 

no exterior. 

Esperava-se com a maior confianga que no segundo semestre 

affluiriam aos mercados desta Capital e de Santos valiosos recursos 
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com a venda dos productos da nova safra e qne a situagao da praga 

tornar-se-hia, portanto, ma is folgada e melhores as taxas cam- 

biaes. 

Infelizmente, uma parte da safra do caf6 tinha sido vendida ante- 

cipadamenLe, de sorte quo o valor das primeiras entradas nao pode 

exercer desde logo grand© influencia nas transacgoes da praga e o 

prego do producto baixou tanto que um forte abalo produzio-se no 

mercado/revelando-se alids o commercio animado de notavel firmeza, 

sem que, entretanto, deixasse de soffrer alguns revezes. 

Exact amente quando no mez de outubro ma is melindrosa se 

desenhava a situagSo e nao s6 o Governo como os estabelecimentos 

de credito se esforgavam por debellar, sinao uma crise grave, pelo 

menos uma perturbagSo commercial muito seria, um telegramma 

cheio de inverdades sobre a situagao do Brazil, remettido malevola- 

mente desta cidade para o Times de Londres e do qual tivestes em 

tempo conhecimento, produzio a maior depressao nos nossos titulos 

no exterior e uma dolorosa repercussao nas pragas da Republica. 

Foi em taes condicgoes que, nos ultimos dias da sessao do anno 

findo, decretastes um conjuncto de providencias tendentes a melhorar 

a situagao flnanceira do Paiz e cujos effeitos nao podem ser ainda 

apreciados. 

Restituida a tranquillidade aos negocios, o anno corrente comegou 

com bons auspicios, parecendo que ia cessar de vez a desconfianga 

contra o nosso credito e os grandes recursos do Paiz. 

A baixa do caf6 foi, por6m, se accentuando cada vez mais, sem 

que as taxas do cambio procurassem melhor nivel e alids foram 

cahindo tambem. 

Nao tern sido indifferent© ao Governo a sorte da lavoura, assim 

opprimida pela reducgSo enorme dos pregos e sujeita ainda aos sa- 

laries elevados e d carestia dos generos de primeira necessidade, que 

comegam, gragas a uma melhor comprehensao das nossas condigoes 

economicas, a ser cultivados em maior escala em varias zonas do 

nosso vasto territorio. 

No accordo recentemente combinado com o Banco da Republica 
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do Brazil compromeite-se este estabelecimento de credito a em- 

pregar dentro do prazo de 10 annos a somma de 25.000:000$, draz5o 

de 2.500:000$ por anno, em auxilios d lavoura; e, dominado do 

mesmo pensamento, expedi o Decreto n. 2502 de 24 de abril 

proximo findo com o- regulamento sobre a emissdo de warrants, 

creando facilidades para a aceitagao e circulagdo deste utilissimo 

instrumento de credito. 

Comprchendeis qudo desastrosa seria para o Paiz uma crise na 

sua lavoura, constituindo principalmente o cafd a nossa principal ri- 

queza e fornecendo os melhores elementosno jogo das transacgoes com 

o exterior. Alentar, pois, a industria agricola, animando-a com auxilios 

e medidas efficazes e promover por toda a fdrma a variagao das 

culturas, do modo a augmentar a producgao, baratearem os generos 

de primeira necessidade e libertarmo-nos dos onus com a importagSo 

desses productos — deve ser uma das nossas ma is serias preoccupagoes 

no actual momento. 

De conformidade com o pensamento manifestado na Mensagem 

de 3 de maio do anno findo, foi o Governo autorizado pela Lei n. 427 

de 9 de dezembro de 1896 a assumir a responsabilidade exclusiva 

dos bilhetes bancarios em circulagao e a proceder ao resgate -gra- 

dual do papel-moeda, tendo sido destinados para esse fim varios 

recursos. 

Ao mesmo tempo, ordenou o legislador a substituigao dos bilhetes 

bancarios por notas do Thesouro, assim como os bonus do Banco da 

Republica do Brazil, e determinou que, realizada a encampagSo, 

ficaria extincta a faculdade emissora concedida a instituigoes bancarias 

por leis anteriores e extincto tambem o direito exclusivo de emissao 

de notas ao portador, conferido ao mesmo Banco pelo art. 15 da lei 

n. 183 C, de 23 de setembro de 1893. 

Estas providencias, que h5o de em breve tempo concorrer para o 

melhoramento de nossa circulagao monetaria, foram acompanhadas 

de outras tendentes a fortalecer a situagao do Banco da Republica e 

o credito do Paiz. 
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Em execuQ3o daquella lei foram expedidos os decretos : 

N. 2406 de 16 de dezembro de 1896, declarando assumir a Uniao 

a responsabilidade das emissoes bancarias e extincta a faculdade 

emissora concentrada no Banco da Republica do Brazil; 

N. 2412 de 28 de dezembro, providenciando sobre o resgate do 

papel-moeda em circiilagao e sobre o servigo dos juros e amorti- 

zag3o da divida externa, e 

N. 2405 de 16 do mesmo mez, Feg ilando a substituigao dos 

bonus do Banco da Republica do Brazil por notas do Thesonro Nacional. 

Sendo o Banco devedor de avultadissima somma ao Thesonro e 

tendo grande parte de sua carteira empregada em valores immobi- 

liarios, s6 mnito lentamente poderia solver a sna divida si nao fosse 

o Governo autorizado a receber em pagamento bens e propriedades 

uteis ao servigo publico. Essa autorisagao foi consignada na Lei 

n. 427, art. 2°, e, para sua execugao, expediu o Governo o Decreto 

n. 2408 de 22 de dezembro, instituindo nma commissao de cinco 

membros, sob a direcgao do presidente do Banco da Republica, para 

apresentar um piano de revisaO dos estatutos do mesmo Banco e 

colligir esclarecimentos acerca dos bens'que pudessem ter aquella 

applicagao. 

A commissao desempenhou essa incumbencia, apresentando o 

seu trabalho sobre a reforma dos estatutos e fazendo indicagoes ge- 

nericas quanto aos bens offerecidos para amortizagao da divida para 

com o Thesonro. 

Embora por virtude da Lei de 9 de dezembro perdesse o Banco o 

seu caracter de instituto de emissSo, entendeu o Governo conveniente 

manter a sua intervengao na administragao, o que se justifica pelo 

facto de nao estar ainda resgatada a emissao de bonus, hoje substi- 

tuida por notas do Thesonro em virtude de prescripgao legislative. 

Nem fora conveniente mesmo para o credito desse estabeleci- 

mento uma transformagao subita no seu regimen, perdurando ainda 

algumas das causes que o determinaram. 

Depois de repetidas conferencias com o presidente do Banco e 

obtidas as necessaries informagoes dos differentes ministerios, ficou 
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assentado o accordo a que se refere o art. 2° da citada Lei n. 427, 

de cujos termos tereis conhecimento logo que seja firmado. 

Foi o Governo, para chegar a esse ajuste, animado sempre do 

pensamento de fortalecer o Banco da Republica sem prejuizo dos in- 

teresses do Thesouro. 

Tratando-se de liquidagao de uma divide tSo avultada, era indis- 

pensavel que se fizessem concessSt^s aconselhadas por bem entendida 

equidade e previdente espirito governamental. 

Desafogado o Banco de uma importante parte de sen debito, po- 

derd agir com maior efficacia e energia no intuito de auxiliar os 

multiplos interesses nacionaes que se concentram em sua esphera de 

acgao e prestar ao Paiz os servigos que incumbem d mais importante 

instituigdo de credito da Republica. 

As difficuldades financeiras de um Paiz quando provdm, como 

entre n6s, de uma crise gravissima que surgiu ap6s uma transfor- 

macao politica radical, nao podem ser removidas de chofre, mas 

devem ser combatidas por um trabalho demorado e incessante. 

Nao sao justas nem inspiradas em um perfeito conhecimento dos 

factos as impaciencias dos que pretendem ver concertada de um 

golpe uma situagao que um conjuncto de causes de naturezas di- 

versas perturbou profundamente. 

As medidas que dccretastes com base no arrendamento das es- 

tradas de ferro da Uniao, uma vez realizadas, hao de concorrer sem 

duvida para o restabelecimento completo da confianga no credito do 

Paiz. 

0 Governo mantem-se no proposito firme de — promover a arre- 

cadagao exacta da renda e realizar a maior somma possivel de eco- 

nomies na despeza—o que tern onstituido em todos os tempos os 

mais seguros elementos da prosperidade das nagoes. E' dest'arte que 

havemos de chegar ao equilibrio do orgamento, que, como jA tive a 

honra de dizer-vos, deve ser a constante aspiragSo dos brazileiros. 

Nao obstante a taxa cambial conservar-se extremamente baixa e 

os productos da nossa exportagao se resentirem fortemente da grande 
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depressSo dos pregos, 6 licito asseverar-vos que a situagSo vai me- 

Ihorando, embora lentamente. 

A exportagfio somente do caf6 da safra de 1896-1897, a partir de 

1 de julho de 1893 at6 31 de margo deste anno, nas pragas do 

Rio de Janeiro e de Santos, elevou-se a 6.809.177 saccas, sendo o valor 

do producto exportado, pela m6dia das cotagoes, de 416.000:000$, 

no minimo, segundo informagoes obtidas no Ministerio da Fazenda. 

Afim de bem accentuar a affirmagao de que melhora o estado do 

Paiz, cumpre-me informar-vos que o Thesouro tem solvido os maiores 

compromissos que sobre elle pesavam, de sorte que tendem a desap- 

parecer completamente os encargos de caracter extraordinario, que 

teem sido at6 agora o maior embarago para o equilibrio da receita 

com a despeza da Republica. 

A indemnisagSo d Companhia Metropolitana, o pagamento ao 

Estado de S. Paulo da divida originada de impostos que Ihe per- 

tenciam e foram arrecadados pela Uniao, a liquidagao com os Bancos 

Regionaes e a proveniente das reclamagoes italianas, a grande massa 

das dividas de exercicios findos que teem sido solvidas, a extincgao 

dos encargos derivados dos contractos para acquisigao do material 

de guerra e a reducgao nos contractos para construcgoes navaes 

— representam a somma de muitos milhares de contos de reis que 

nao mais pesarao sobre o Thesouro. 

Este trabalho penoso de liquidagao dos grandes compromissos 

que nos foram transmittidos, fatigante para a administragao, arguida 

nao raras vezes de esteril, vai produzindo o effeito valiosissimo de 

allivior os orgamentos da Uniao dos maiores encargos que os teem 

onerado e ha de fatalmente concorrer para o sen desejado equilibrio. 

A synopse do exercicio de 1896 accusa a arrecadagao jh conhecida Receita e 

e escripturada de 295.781:876$472, que ascenderd a 333.243:332$629, P 

com a dos balangos ainda nao recebidos pelo Thesouro e calculada 

em 37.461:456$157. 

Aquelle total, si se augmentar a renda do semestre addicional, 

calculada pela arrecadagao em igual periodo do anno anterior em 
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11.746:038$538, elevar-se-ha A somma de 344.989:371$167. Tendo sido 

a receita orgada em 3^9.634:000$, verifica-se na arrecadagao uma 

differenga para menos de cerca de 5.000:000$, que, acredlto, desap- 

parecerd na liquidagdo do exercicio. 

A despeza do exercicio conhecida no Thesouro d de 273.860:688$927, 

incluidas as grandes retiradas de depositos que se derdo no anno 

findo, na importancia de 13.613:166$5i4. 

Foi flxada a despeza pela Lei do orgamento em 343.536:210$236. 

Tendo sido abertos dentro do dito anno creditos extraorgamentarios 

na importancia de 50.506:646$285, para se attender em parte aos 

grandes compromissos a que jd me referi, elevar-se-ha aquella 

somma a 394.042:856$521, que heard reduzida a 393.403:914$273 pela 

eliminagdo de 638;942$248 relativos a creditos pertencentes a outros 

exercicios. 

Comparando a receita de 344.989:371$167 com a despeza de 

393.403:914$273 se verihearia o deficit de 48.414:543$106, si nao con- 

tassemos com grandes saldos nas verbas orgamentarias e creditos 

abertos, que ndo terao completa applicagao. 

Os elementos que possue o Thesouro sobre a arrecadagao effe- 

ctuada no primeiro trimestre do anno corrente, consistentes em sua 

totalidade em telegrammas expedidos pelas diversas estagoes da Repu- 

blica, sao muito incompletos para se poder ajuizar da renda do exercicio. 

For esses dados verihea-se que a renda do primeiro trimestre do 

anno foi de 73.268:748$483. 

Calculando-se a mesma renda para os trimestres seguintes, serd 

a do anno de 293.074:993$952, Si a esta somma se accrescentar a renda 

do semestre addicional, adoptando-se a arrecadagao de 1895 para base 

do calculo, on 11.746:038$538, ter-se-ha para o corrente exercicio a 

arrecadagao total de 304.821:032$490. 

Nota-se, A certo, um forte declinio na arrecadagao da renda, 

attribuido nao sd d elevagao das tarifas como d depressao extraor- 

dinaria do cambio. 

O Governo estd persuadido de que a renda se desenvolverd com 

mais actividade nos trimestres subsequentes do exercicio e se esforga 
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quanto 6 possivel pnra que a arrecadagao attinja A somma fixada na 

lei, tendo motivos para acreditar qne a renda do fumo, do alcool e 

do sello excederao muito ds previsoes do legislador. 

Na ultima sessao do Gongresso, apprehendendo com a maior ele- 

vagao de vistas as grandes necessidades do Paiz, imprimistes A Lei do 

orgamento para o presente exercicio o cunho de rigorosa economia. 

OrQando a receita em 339.307:000$ fixastes, entretanto, a despeza 

em 313.169:790$136, fazendo cOrtes profundos em verbas numerosas, 

prineipalmente no orcamento do Ministerio da Industria e Viagao. 

Confio que haveis de perseverar no empenho patriotico de re- 

duzir a despeza publica aos mais rigorosos limites, nao se devendo 

esperar da renda aduaneira, jd comprimida por uma tarifa elevada, 

recursos para acudir a despezas que nao sejam imprescindiveis ao 

servigo publico. 

Senhores Membros do Gongresso Nacional : 

Sao estas as informagoes que me cumpre ministrar-vos sobre os 

variados ramos da administracao e que serao completadas pelas que 

encontrareis nos relatorios dos differentes ministerios. 

Congratulando-me comvosco pela vossa reuniao, flcai certos de 

que encontrareis da parte do Governo a mais franca e leal coope- 

ragdo para o completo desempenho de vossas elevadas funcgoes. 

Capital Federal, 3 de maio de 1897. 

U>- -So 
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Qy^i/eied (S f/em/lcJ- f/e QS/acevna/ 

A Constituirao incumbe ao Prcsidenle da Republica de dar conta 

nniuialmenlc da situacdo do Paiz ao Congresso Nacional, indicando-lhe, 

om Mensagem, as providencios e reformas urgentes. 

Ao cumprir, pela ultima vez, esse dever, lamento ter de comegar Attentado 

esta Mensagem rccordando-vos o barbaro attentado de que foi theatro 
i 

o Arsenal de Guerra desta capital, no dia 5 de novembro do anno 

passado. 

Ccrca de uma bora da tarde desse dia, voltava eu de bordo do 

vapor Espirito Santo, onde tinha ido receber o general Joao da Silva 

Barbosa e alguns batalhoes que regressavam victoriosos da Bahia, 

quando, ao atravessar a alameda do Arsenal, fui brusca e violenta- 

menteaccommettido por uma praca do Exercito, que, avancando contra 

jmim, tentou insistentemente desfechar-me, a queima roupa, sobre o 

peito, uma garrucha de dous can as. 

Apezar do csforgo cmpregado pelo soldado, os tiros ndo partiram. 

Por essa occasiao, o marechal Carlos Machado de Bitlencourt, Ministro 

da Guerra, que vinha ao men lado, agarrou-se ao soldado, procurando 

subjugal-o e dcsarmal-o. 

Intervieram outras possoas, enlre as quaes o coronel Mcndes do 

Moraes, cbefe da minha casa militar, e alguns ajudantes de ordens, 

que csforcavam-se para obstar as repetidas inveslidas do soldado. 

Travou-se entao rapido e terrivel conflicto, que terminou com a 

prisao do aggressor; mas, infelizmenle, desse conflicto, sahiram fc- 

ridos:—mortalmentc, o Ministro da Guerra, que cxpirou momentos 

depois, e o cbefe da casa militar com largo fcrimento no baixo venire. 

Emquanto passava-se esta scena rapida e sanguinolenta, fui cer- 

cado por pessoas da minba comitiva c por grande numero de cidaddos 

■e officiaes do Excrcito, que rodearam-me para impedir que o assassino 
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realizasse seu intento; affastaram-me do logar e levaram-me at6 o 

portSo do Arsenal, onde tomei o carro, qae conduziu-me ao palacio, 

sem ter recebido offensa physica. 

0 sangrento e luctnoso acontecimento, qne assim manchou de 

modo tao feio a nossa historia e enlutou a Republica, commoveu e 

alarmou profundamente o povo brazileiro, especialmente nesta ca- 

pital, tan to pela posigao politica das victimas visadas pelo assassino, 

como pela tristissima e humilhante impressSo da sitaa^So social a 

que chegamos, que a todos suggerio o monstruoso attentado. 

Os intuitos do crime e as circumstancias excepcionaes que o 

precederam e o acompanharam, explicam e justificam essa com- 

moQao e alarma, porque denunciaram a existencia de uma conspi- 

ragao, de ha muitos mezes tramada, contra a estabilidade do Go- 

verno Constitucional da Republica. 

O instincto popular vio bem claro que o anspegada Marcellino 

Bispo de Mello era m6ro instrumento dessa conspiragao, que, des- 

vairada por cega ambigao, assim infamava o caracter e a indole 

que tanto ennobrecem a nossa nacionalidade. 

Os inqueritos vieram desvendar os tramas dessa conspiragao Q 

descobrir seus principaes promotores e agentes. 

Nessa luctuosa situagao, que encheu a alma nacional de an- 

gustias e de tristes appreliens5es pela sorte da Republica, que a Pro- 

videncia salvara das garras da anarchia desenfreada e sanguinaria, 

fiz publicar o seguinte manifesto: 

C( A NAQAO 

Ferido, profundamente, em meus sentimentos de homem e de 

^ brazileiro, pelo attentado contra mim premeditado e que victimou 

um dos mais dedicados servidores da NagSo, o bravo marechal Carlos 

Machado de Bittencourt, devo affirmar, do modo o mais solemne, 

que esse horroroso crime n5o terd o effeito de demover-me uma 

s6 linha do cumprimento da minha missao constitucional. 

0 precioso sangue de um marechal do Exercito Brazileiro, der- 

ramado heroicamemte na defesa da pessoa do Chefe do Estado, dd 



a certeza de que os incumbidos da siistentaqao da autoridade pu- 

blica e das instituigoas nao hesitam no cnmprimento do sen dever, 

ainda mesmo qnando levado ao extremo sacrificio. 

A nobre indignagao popular manlfestada naquelle tragico mo- 

mento, as inequivocas provas de apoio e solidariedade, dadas ao 

Presidente da Republica, tbptalecem-me a conviccao de que posso 

contar com o povo brazileiro para manter inteira a autoridade, de que 

estou investido pelo sen voto espontaneo e soberano. 

A lei ha de ser respeitada, como o exige a honra da Republica. 

Capital Federal, 5 de novembro de 1897. 

Prudente J. de Moraes Barros, » 

0 Governo, querendo prestar, em nome da Nacao, publica home- 

nagem de reconhecimento d memoria do mareclial Carlos Machado 

de Bittencourt, que, depois de haver prestado constantes e rele- 

vantes servigos d sua Patria, encerrou sua longa e gloriosa carreira 

militar, legando a sens concidadaos um extraordinario exemplo de 

dedicagao e lealdade ao ponto de sacrificar a propria vida em defesa do 

Ghefe do Estado, resolveu que os sens funeraes fossem feitos d custa 

da Republica. 

Os funeraes do heroico martyr da liberdade, da honra e da 

dedicagdo realizaram-se na tarde de 6 de novembro, com grande 

imponencia—pela enorme massa popular, que formou o solemne 

cortejo. A populagao desta capital prestou assim a mais tocante, 

magestosa e merecida homenagem d memoria do marechal Bit- 

tencourt. 

Cumpri o dever de assistir com o Ministerio aos funeraes do 

inolvidavel e benemerito marechal. Ao retirar-me do cemiterio, 

fui alvo de uma manifestagdo popular, assim noticiada pelo decano 

da imprensa brazileira: 

« Depois de ter acompanhado o cadaver e assistido d sua inhu- 

magao, retirou-se o illustre Ghefe do Estado. 
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No ccmiLerio, entre liomens e senhoras, liavia para mais de 

Iriula mil passoas, quo, ao affastar-se S. Ex. do tumulo, romperam 

em acclamagoes, que foram crescendo d proporcao que se approxi- 

mava do portuo principal. 

0 que ahi se passou 6 indescriptivel, nao foi enlhusiasmo, fji de- 

lirio:—representantes do todas as classes sociaes, das mais elevadas 

ds mais modeslas, repeliram os vivas e acclamagoes durante nm 

quarto de hora, querendo atd alguns tirar os cavallos da carruagem. 

Nao houve ainda aqui exemplo de tao estrondosa e sincera ma- 

nifeslagSo. 0 Sr. Dr. Prudente de Moraes ficou profundamcnte com- 

movido e teve a cerleza de quo este povo confia no sen Governo, em 

que o que predomina 6 o rcspeito iuviolavel pela Constituigao da Rc- 

publica. 

A affronta feila a Nagao ante-hontcm, no Arsenal de Guerra, en- 

controu o mais solemne prolesto de reprovacao na delirante ovagao de 

lidntem. 0 povo, pelos sous mais legitimosrepresentantes, proclamou 

bem alto a sua adlicsQo e o sen devotamento ao Chcfe do EstadD. 

E' com essas manifestacoes quo se Iia dc firmar a Republica, 

zombando daquelles que procuram impatrioticamente perturbar-lhe a 

marcha. » 

A estas manifestacoes vieram logo juntar-se as dos governos 

das nacocs amigas, do corpo diplomatico e consular, dos governa- 

dores dos Estados, do Exercito, da Marinlia de Guerra e de outras 

classes armadas, do commercio e industrias, e innumeras outras do 

interior do paiz c do estrangciro, testemunliando pczar pelo assassinato 

do Ministro da Guerra e salisfacao por tcr o Presidenle da Republica 

sabido incolume desse nefando attentado. 

As manifestacoes dos brazileiros dc todas as classes trouxeram 

ainda a affirmacao de sua inteira solidariedade e franco apoio ao 

Governo para proseguir, como torn feito, na sua politica dc paz, 

de ordem e dc tolerancia, inspirada pcla justica e pela lei. 

Para mauler a ordem, rcstabelecer a tranquillidade e fazer cessar 

a profunda commogao produzida por essc gravissimo attentado, me- 



7 

diante o emprcgo das medidas e providericias que S(3 o estado do 

sitio aulorisa, nos termos da art. 80 da ConstiUiigao, o decreto 

legislative n. 456 de 12 de novembro declarou cm estado de sitio 

por 30 dias o Districto Federal e a comarca de Nictheroy, do Estado 

do Rio de Janeiro. 

Por SLibsistirem, actuando com a mesma intensidade, os motives 

quo detcrminaram aquello decreto legislativo, no cxcrcicio da altri- 

bniguo conferida peloart. 4S § 15 da Constitnigao, prorognei o estado 

do sitio alii decretado ate 23 dc fevereiro deste anno. 

Em Mensagem especial vos rclatarci, motivando-as, as medidas de 

excepgao que foram tomadas dnrantc o estado do sitio, conforrne 

dctermina o § 3° do art. 80 da Constituigao. 

Os inqueritos a que procedeu-se desrendaram os detallies da con- 

spiragao contra a estabilidadc do Governo da Republica e dcsco- 

briram sens principacs cheres e comparsas. 

A nossa civilisagao, os creditos e a propria honra da Republica 

— reclamam a punicao dos autores e cumplices do monstruoso atten- 

tado de 5 do novembro, para que nao fique a nossa historia enxo- 

valhada para sempre por essa nodoa aviltante. 

Nenhum acontecimento tern perturbado a paz e a amizade em que Relacoes 

vivemos com todas as Nagoes. Tenho-me cmpenhado em mantel-as extenores 

fazendo quantodpassivelpara odesenvolvimento dasrelagoesexistentcs. 

0 assassinato do Sr. Borda, Prcsidente da Republica Oriental do 

Uruguay, que me causou profundo pezar, foi alii seguido dc impor- 

tantes successes politicos. 

O Sr. Guestas, Presidente do Senado, entrou logo como tal 

no exercicio do Poder Exccutivo e cm fevereiro ultimo, segundo me 

communicouem carta quo tive a satisfagao de responder, annuindo a 

vontade d > paiz, assumio o Mando Supremo como Presidente Provisorio, 

creando um Conselho de Estado, quo precnchera as funcgocs dc Corpo 

Legislativo ate a eleigao do Presidente effeclivo. 0 Governo da Uniao ab- 

stem-se, como deve, de todo acto que possa parecer intcrvcngao nos 

negacios internes da Republica visinha e amiga. 
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0 Chile perdeu um dos sensmais illustres cidadSos, que aquiestava 

acreditado como Enviado Extraordinario e Ministro Plenipotenciario 

e que, no pouco tempo que tivemos a satisfaQ^o de possuil-o entre nds, 

soube grangear o respeito e a estima detodos. Esse illustre americano 

era o Dr. D. Isidoro Errazuriz. A sua morte, quando podia prestarbons 

servigos 6s relagoes dos dous paizes, foi taosentida aqui como no Chile. 

Tambem n6s soffremos perdas sensiveis. Falleceram os Srs. An- 

tonio de Araujo Itajubd e Francisco Vieira Monteiro, que estavam 

acreditados em Berlim e Bruxellas como Enviados Extraordinarios e 

Ministros Plenipotenciarios. 

0 tratado, que submette a arbitramento a quest5o de limites com 

a Guyana Franceza, obteve em Pariz, como era de esperar, a plena 

approvagao das Camaras. 

Trocadas aqui as respectivas ralificacoes e obtida que seja a accei- 

tagao do encargo de Arbitro, offerecido ao Governo da Suissa, entrarao 

em exercicio a missao encarregada de defender o nosso direito e a 

Gommissao mixta de exploragao preparatoria a que se refere o proto- 

collo de 10 de abril do anno proximo passado. 

Continua a negociagao com a Gran-Bretanha para um ajuste sobre 

os limites com a respeciiva Guyana. Ainda espero que nao seja ne- 

cessario recorrer a arbitramento. 

No Relatorio do Ministerio das Relag5es Exteriores, que vos serd 

distribuido opportunamente, achareis completa e clara exposigao dos 

motivos que me obrigaram a suspender os trabalhos da demarcagao 

de limites com a Bolivia entre o Madeira e o Javary. 

0 tratado de nmizade, commercio e navegagao concluido com o 

Paraguay em 7 de junho de 1883 ha de cessar em setembro deste 

anno. 0 Governo dessa Republica o denunciou, promettendo offerecer 

projecto de outro que osubstitua. 
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0 Governo dos Estados Unidos da America propoz a negociaQao 

de um tratado de reciprocidade commercial, de accordo com as dis- 

posi^oes da sua nova tarifa aduaneira. 

A sua proposta tinha por fim estabelecer equilibrio nas relagoes dos 

dous paizes entre si e eu muito estimaria que me fosse possivel 

concorrer para esse feliz resultado ; mas esse concurso causaria na 

renda da Uniao reducgao inacceitavel nas circumstancias actuaes. 

INao pude, portanto, ter a satisfagao de annuir d dita proposta. 

No Relatorio do Ministerio das Relagoes Exteriores encontrareis bem 

desenvolvidos os motives do meu procedimento. 

Infelizmente as questoes pendentes entre os Estados Unidos da 

America e a Hespanha nao puderam ser resolvidas por meios pa- 

cificos e foi declarada a guerra entre as duas Nagoes. 

Recebida a respectiva communicacao a 27 de abril, o Ministro 

dasRelagoes Exteriores foi autorisado a declarar que o Brasil obser- 

vard a mais stricta neutralidade nessa guerra. 

A resistencia tenaz que os fanaticos e bandidos capitaneados por Successos da 

Antonio Maciel oppuzeram por tanto tempo, no sertao do Estado da 

Bahia, aos esforcos dos mantenedores da ordem — baqueou, finalmente, 

a 5 de outubro ultimo, diante da bravura dos soldados e patriotas 

brazileiros sob o commando do general Arthur Oscar. 

Foi uma victoria alcangada em verdadeira campanha emprehen- 

dida, com grandes sacrificios de vidas e de despezas, por forgas do 

brioso Exercito Nacional, auxiliadas por forcas policiaes dos Estados da 

Bahia, de S. Paulo, do Para e do Amazonas, todas dignas do maior 

louvor e da gratidao da Patria. 

No comeco desta Mensagem vos recordei o gravissimo attentado Ordem e 

do Arsenal de Guerra, que, visando a minha pessoa, victimou o be- 

nemerito Ministro da Guerra. 

Referir-vos-hei agora outros factos que se deram no decurso do 

anno. 
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A16m das desordens, sem graves consequencias, em S. Fidelis* 

e no Pirahy, Estado do Rio de Janeiro, por occasiao de eleigOes 

municipaes, em outubro do anno passado; dos conflictos havidos 

na cidade de Santos, occasionados pela cjrtoc dos carregadores do 

cafte e trabalhadores de estiva; e das occurrencias que se veriflcaram 

na pequena povoacao do Barracao de Pctropolis, no Espirito Santo, 

foram, por certo, sobremodo lamentaveis os barbaros assassinatos 

perpetrados no Estado de Goyaz nas pessoas do dons cidadaos, que 

gozavam de merecida estima. 

Ncsta capital, porem, os acontecimentos revestiram maior 

gravidade pela sna natureza e pelas consequencias que acarre- 

taram. 

A insubordinagao de grande parte dos alumnos da Escola Militar, 

manifestada no dia 26 de maio, poderia ter dado origem a seria 

perturbacSo da ordem publica, si nao fossem as medidas adoptadas 

pelo Governo para reprimil-a e que produziram prompto e benefieo 

efleito. 

Insistirei pela necessidade de lei que regulamente o art. 6° da 

Constituicao, nao s6 quanto a intelligencia a dar-se aos preceitos ahf 

contidos, como quanto aos meios praticos da intervengao federal nos 

Estados, nos casos em que e ella permittida. 

Estado de E' tambem sensivel a falta de lei que regulamente o estado do 

sitio e sens effeitos, de accordo com os preceitos do art. 80 da 

Constituigao, para impedir que se reproduzam julgamentos contra- 

dictorios sobre assumpto tao grave e imporlante. 

A 1 de margo, dia marcado pela Constituicao, realisaram-se as 

eleicoes para Presidente e Vice-Prcsidente, que dcvem servir no periodo" 

proximo. Para regular o processo dessas eleicOes foram expedidas as 

instruccoes constantes do decrcto n. 2393 de 27 de novembro do anno 

passado. 

IntervenQao 
federal 

Eleigao 
presidencial 
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Aselcigoes corrcram sem que a ordem fosse perturbada, pronunci- 

ando-se o eleitorado com liberdade. 

A legislagao eleitoral reclama revisao, especialmente quanto ao 

processo de alistamento de cleitores, aulhenticidade e distribuigao de 

litulos e organisagao das mesas eleitoraes, no sentido de garantir o 

•ilireito de voto contra a ma vontade de mesarios, que, por sua au- 

sencia, privam os eleitores de exercer aquelle direito, como acontecen 

ainda na ultima eleic'ao presidencial, especialmente nesta capital e nos 

Estados do Rio Grande do Sul e Santa Catharina. 

As manifestacoes periodicas da febre amarella, que ainda na Saude 1 publica 
recente estagao calmosa se flzeram sentir nesta capital, si bem que 

com intensidade relativamente menor, tornam imprescindivel a so- 

lugao do proldema do saneamento do Districto Federal. 

O Governo ja vos ministrou os elementos necessarios para que 

resolvais sobre esse momentoso assumpto; e, alem disso, tern au- 

xiliado na esphera de sua competencia todas as pesquizas empre- 

hendidas por medicos nacionaes para a descoberta da causa e do 

£ratamento daquella molestia. 

0 desenvolvimento crescentc do beri-beri em varias localidadcs da 

Republica tambem deve merecer a vossa attengao, convindo que 

ao Governo se facultem os meios de auxiliar as investigagoes sobre 

a etiologia do mai. 
r 

Cumpre-me poaderar que, no tocante a saude publica, a acgao da 

Uniao n5o tem sido efficazmente secundada, como tbra de esperar, por 

alguns Estados, osquaes ainda nao organisaram integralmente os res- 

pectivos servigosde hygiene. Por isso, verificada a hypothese doart. 5° 

/la Constituigao, que ate agora nao foi por vos regulamentado, tera 

a Uniao de ficar oberada com os onus resultantes de taes omissoes. 

Nao foi o Governo autorisado ainda a rever o Godigo de ensino 

superior para uniformisar, como e indispensavel, o regimen dos 

cursos de instruegcio superior. 

Instrucgao 
Publica 
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Usando da autorisagao consignada no art. 2° § 2° da lei n. 490 de 

16 de dezembro ultimo, expedi o regulamento annexo ao decreto 

n. 2857 de 30 de marco para o Gymnasio Nacional e o ensino 

secundario. Sem eliminar deste ensino os estudos classicos, estabe- 

leceu-se um regimen de cursos simultaneos, um propedeatico ou 

realist a, e outro classico ou humanista, coordenados de modo que 

aos candidatos n5o se negasse a cultura classica, nem se tornasse 

esta obrigatoria dquelles que n5o a quizessem ou pudessem procurer, 

limitando-se nesse caso ao estudo das materias que constituem o 

curso propedeutico. 

0 exame de madureza acha-se, finalmente, regulado em condi^oes 

de satisfazer os seus fins pedagogicos, tendo sido o respectivo processo 

cercado de todas as garantias de fiscalisacao necessaries para evitar 

os abusos que desprestigiaram o regimen dos exames parcellados. 

Na reforma attendeu-se a dous pontos capitaes, de cuja fiel 

execugao, e de esperar, resultara o levantamento do nivel da ins- 

truccao. 

Refiro-me d simplificagao das proves offerecidas e julgadas em 

conjuncto, com a determinagao do maximum e minimum exigiveis do 

candidato, e d exclusao do professorado do ensino secundario das 

funcgOes de julgar nos exames. 

Estou convencido de que a ultima providencia, principalmente, sera 

remedio efficaz para melhorar-se o ensino secundario. 

Entretanto, devo observar que o exito da reforma dependerd de 

medidas complementares, para as quaes pego a vossa attengao. 

Sao ellas: fixer definitivamente o numero de cadeiras que devam 

funccionar no Gymnasio Nacional, sem as quaes o actual piano de 

estudos nao terd execugao conveniente; e supprimir o regimen de 

excepgao dos exames parcellados, que, em virtude do disposto no 

citado art. 2° § 4° da lei n. 490, tern de perdurar ate o anno de 1900. 

Administra- A dualidade de justiga— federal e local — tern feito surgir duvidas 
Cao da Justica 

sobre as respectivas competencias, especialmente no Districto Federal; 

convem que taes embaragos sejam removidos. 
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Ser^i de vantagem a revisao do regulamento n. 2433 de 15 de 

junho de 1859 para o fim de separarem-se as fimcQoes de curador das 

de depositario das herangas jacentes e bens de ausentes. 

Outra providencia, igualmente de utilidade, 6 a de alterar-se a 

fdrma pela qual, nos termos do art. 18 do decreto n. 1030 de 1890, 

sao feitas as nomeacoes de supplentes de Pretor. 

0 acto do Governo de 16 de agosto do anno passado, publicado 

com o decreto n. 2579, consolidou e completou as disposigoes re- 

gulamentares do citado decreto n. 1030 na parte relativa a compe- 

tencia. Deste modo flcaram harmonisados os interesses da pratica 

judicial com os preceitos do decreto organico de 1890, sendo mantidas 

as disposigOes relativas ao processo estabelecido pelo Regulamento 

n. 737 de 1850, ds fallencias e ds sociedades anonymas. 

Para completar esta regulamentagdo, s6 resta a parte processual, 

cuja elaboragao estd adiantada. 

Brevemente sera publicada a consolidagao systematica de todas 

as disposigoes vigentes sobre a organisagao da justiga e processo 

federal, que muito auxiliard a administragao dessa justiga. 

Para execugao do systema penal estabelecido no Godigo de 1890, 

6 necessario estabelecer penitenciarias onde possam ser cumpridas 

as ^enas de prisao com isolamento cellular e a segunda phase da 

mesma pena, com trabalho em commum e segregagao nocturna, na 

forma prescripta pelos arts. 43 e 45 daquelle Godigo. 

Sem fallar nas penitenciarias agricolas, destinadas ao cumpri- 

mento da pena de prisao com trabalho, e da terceira phase da prisao 

cellular, quando esta excede de seis annos, e tambem preciso e nr- 

gente que fique o Governo autorisado a fundar um estabelecimento 

industrial, para cumprimento da pena de prisao disciplinar nos ter- 

mos do art. 49, onde deverao ser recolhidos os menores vadios e 

vagabundos, condemnados segundo o art. 399 do Godigo Penal. 

A lei n. 221 de 20 de novembro de 1894, art. 20, estabeleceu a 

competencia do jury federal para os crimes de moeda falsa — definidos 
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■ nos arts. 239 e 214 do Codigo Penal, e de contrabando — punido pelo 

art. 265 do mesmo Codigo. 

0 julgamento pelo jury tern dado em resultado a absolvi^ao de 

(luasi todos os accusados por esses crimes, quo tanto affectam a Fa- 

zenda Publica; e a impunidade tern servido de incentivo para au- 

gmentar muito o sen numero. Dahi a necessidade urgente de 

serem taes crimes processados e julgados pelos juizes federaes em 

suas respectivas secgOes, de conformidade com o processo da legislacao 

anterior, estabelecido no decreto n. 562 de 2 de julho de 1859 e Re- 

gulamento de 0 de outubro do mesmo anno. 

Reitero, pois, a solicitagao que a respeito vos fiz em Mensagem 

de 5 de julho do anno passado. 

A experiencia demonstra a . conveniencia de ser modificado o 

art. 407 § 2°, n. 2, do dito Codigo na parte em que exccptua do 

procedimcnto official da justiga os crimes de calumnia e injuria 

praticados contra empregados publicos no exercicio de suas funcgoes, 

hypolhese em que a offensa dd-se contra depositaries do poder e 

rcpresentantes da autoridade, e nao contra particulares. 

Nesse caso o processo devera ser promovido, C3mo era outr'ora, 

por denuncia do ministerio publico. 

Assistencia a a adopedo definiLiva do projecto de lei que a Gamara dos De- 
alienados 

pulados ja approvou, uniformisando o scrvico de hospitalisagao dos 

alienadose estabelecendo mcdidas assecuratorias da situagao legal de 

taes enfermos, satisfara, eslou certo, as necessidades indicadas na 

Mensagem de 11 de julho de 1893. 

E' tambem urgente a adopguo de providencias acerca dos alie- 

nados perigosos, dos alicnados criminosos e dos condemnados alie- 

nados, assumpto de que me occupei nas Mensagens de 10 de agosto 

do refcrido anno e de 3 de maio seguinte. 

Servigo 
p o 1 i c i a 1 

0 servigo policial nao podera ser 1'eito com a rcgularidade que e 

para desejar sem que amplieis os termos da autorisacao que na vi- 



gente lei orgamentaria concedestes ao Governo, relatlvamente (\ alte- 

ragdo dos regimentos c instruccoes policiaes. 0 estudo da reforma 

projectada faz crer que ella sera improficua sem a adopeao de provi- 

dencias de maior alcance do quo as que se conlem na alludida auto- 

risacao. 

0 Governo, usando da autorisacao legislativa, expcdiu o decreto 

n. 2887 de 6 de Janeiro deste anno, que alterou o quadro do pessoai 

da Brigada Policial; sera opportunamente regulamentada a parte 

economica e disciplinar. 

Brigfada 
Policial 

Pego a vossa attengao para a indeclinavel necessidade de ser o Corpo 
de Bombeiros 

Governo liahilitado com os recursos indispensaveis a construcgao de 

um quartel central para o Corpo de Bombeiros desta Capital. 

Esta sendo executado o decreto n. 431 de 14 de dezembro de Guarda 

1893, que determinou que, emquanto nao for votada a lei organica 

da Guarda Nacional, seja esta constituida e regida nos Estados de 

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

deu nova organisagao d do Districto Federal. 

Repetirei sobre este assumpto o que vos ponderei em minha 

Mensagem do anno passado: 

« A Guarda Nacional da Capital Federal constitue uma divisao, 

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

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

Esta organisagao apparatosa nao se adapta d Guarda Nacional dos 

Estados, offerecendo. alem de outros inconvenientes, o de ficarem as 

divisoes da Guarda Nacional dos Estados sob o commando dos co- 

roneis commandantes superiores das respectivas capitaes, que em 

muitos casos sdo mais modernos que os de outras comarcas, o que 

e contrario a hierarchia militar. 

Urge, pois, que seja votada a lei dando organisagao definitiva a 

Guarda Nacional da Republica, collocando-a cm condigoes que a ha- 

bilitem a bem desempenhar sua patriotica missuo.» 
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A pratica accentua cada vez mais a necessidade de leis que 

regulem, de modo claro e precise, as relates entre o Governo da 

UniSo e os dos Estados, no interesse commum e reciproco da ad- 

ministragao federal e local. 

Essas leis devem abranger os servigos relativos hygiene, d in- 

strucQao, d estatistica civil e criminal, ao registro civil de nascimentos, 

casamentos e obitos e a tantos ontros cuja execugdo regular e 

harmonica 6 indispensavel no regimen federative. 

Insisto na necessidade de decretardes uma lei que estabeleca 

regras uniformes para a concessao da naturalisagdo, convindo que 

se prescreva o processo para a perda e reacquisicao dos direitos 

politicos. 

Jd tive ensejo de dizer-vos que pcrduram as duvidas e emba- 

ragos no tocante d applicagao do preceito constitucional que veda as 

accumulagoes remuneradas. 

A lei n. 44 B de 1892 nao offerece criterio seguro para a dis- 

criminagao dos casos de accumulagoes, porque as suas disposigoes 

nao sao precisas e claras. Sao notorios os inconvenientes que seme- 

Ihante incerteza acarreta d administragdo. 

A desapropriagao por utilidade publica reclama a vossa attengao. 

A providencia contida na lei n. 221 de 1894, que mandou observer 

no respectivo processo o regulamento de 1855, apenas modificado 

quanto d nomeagao do quinto arbitro, nao deu remedio efficaz aos 

inconvenientes e embaragos que se encontravam na applicagao da 

lei de 1845, que antes regia a materia e que se tornou inexequivel 

por causa das reformas politicas e judiciarias posteriormente re- 

alizadas. ■ 'M' 

A lei n. 463 de 25 de novembro de 1897 autorisou a reorga- 

nisagao dos diversos estabelecimentos militares de ensino, devendo 

ser reduzidos os estudos theoricos e ampliados os praticos, e 



supprimio as Escjlas Superior de Guerra, Preparatorla do Ceard, de 

Sargentos e o curso geral da Escola Militar de Porto-Alegre. 

Por decreta n. 28S1 de 18 de abril foi approvado o regulamento 

..para a execugao dessa lei. 

Por esta reforma a instrucQao militar comprehende : —o ensino 

^elementar ou primario, o ensino preparatorio on secundario e o 

ensino superior technico e proflssional. 

Essa instruccao serd ministrada nas esc das regimentaes, nos 

■collegios militares, nas Escolas Preparatorias e de tactica e na Escola 

Militar do Brazil. 

Verificado, como estd, quo o voluntariado sem premio nao for- Sorteio 
militar 

nece os contingentes necessarios para completar o effcctivo do 

Exercito, bem assim que tambem nao produz esse resultado o sorteio, 

apezar das modificacoes feitas na lei de 26 de setembro de 1874, 

-que o instituio, insisto pela nrgencia de uma lei que regule o sorteio 

militar de modo efficaz para satisfazer o preceito constitucional, 

estabelecendo providencias que habililem o Governo a completar o 

effectivo dos corpos do Exercito e a augmental-o, nos casos em que 

estiver para isso autorisado. 

Por decreto de 3 de novembro de 1894 foram promovidos ao pri- Promo^ao 

meiro posto mais de 1.500 officiaes, alem dos que comportava o quadro 

do Exercito. 0 excesso proveniente dessa promocao foi augmentado 

com a graduacuo autorisada pela lei n. 350 de 9 de dezembro de 1895. 

0 numero de officiaes do primeiro posto excedentes do quadro esta 

reduzido a 1.182. Suppondo que se abram annualmente 100 vagas nesse 

posto, s6 daqui all annos, mais ou menos, poderd haver promocao de 

alferes ou 20s tenentes: o que 6 incontestavelmente um grande mal 

porque mala toda a aspiracao e estimulo das pragas, isso quando o 

nosso Exercito deve ser constituido por voluntariado sem premio. 

Para attenuar tuo grave inconveniente, lembro a providencia de 

ser o Governo autorisado a preencher as vagas do primeiro posto por 

.mcio de promogao, na proporgao de um tcrgo. 
Mensagem — 2 
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Seni uma providencia justa, de beneficos effeitos e que pouco onerard 

os cofres publicos. 

Codigos E' urgente a decretagao do Godigo Penal para o Exercito e a do 
mill tares reSpeCtivo processo que deve substituir o Regulamento Processual de 

16 de jullio de 1895, organisado pelo Supremo Tribunal Militar, em 

virtude da autorisagQo que Ihe conferiu o art. 5° § 1° da lei n. 149 

de IS de julho de 1893, que continuard a ser observado emquanto a 

materia nao for regulada em lei, conforme os termos daquella 

autorisacSo. 

Arsenaes de A lei do orgimento vigente, em seu art. 8° § 6°, extinguio as 
STUClTcl 

officinas de alfaiate, latoeiro, correeiro e selleiro dos arsenaes de 

guerra dos Estados e do desta Capital, determinando que os re- 

spectivos productos sejam adquiridos por concurrencia publica. 

Esta medida, tomada de modo generico em relagao a todos os 

arsenaes da Republica, nenhuma vantagem trouxe; ao contrario, 

creou difficuldades 6 administraQao, que se ve embara^ada para dar 

applicacSo a grande quantidade de materia prima, armazenada nos 

depositos dos arsenaes e Intendencia da Guerra, e fez desapparecer o 

peritos existentes nessas officinas para o exame de recebimento de 

alguns artigos, como fardamento e cal^ado, quasi impondo a contin- 

gencia de prescindir dessa verificaQao, necessaria para evitar abusos 

contra os cofres publicos. 

Tambem n5o pode ser considerada medida economica essa sup- 

pressao, porque affectou exactamente as officinas em que o trabalho 

6 pago por obra concluida e por pregos fixados em tabellas rigo- 

rosamente estudadas, o que nao acontece com as officinas pagas a 

jornal, em que o operario, ao terminar o dia, tern feito jus a um 

salario que pode nao corresponder ao valor do trabalho feito. 

0 arsenal desta capital, que 6 o mais importante, em conse- 

quencia dessa lei ficou inhabilitado para attender a todas as neces- 

sidades dos servi^os que Ihe sfto proprios e obrigado a recorrer h 

industria particular, a cujas exigencias tera seguramente de submet- 
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ter-se; e, o que 6 mais s6rio, importou tambem a impossibilidade da 

fabricagao de a]guns artefactos de guerra, que nao devem ser pro- 

curados na industria particular e menos recebidos sem examc seguro. 

Per outro lado, os arsenaes dos Estados flea ram mutilados na 

parte mais importante e util, continuando^ entretanto, com toda a 

administragao e poucas officinas a jornal, sem meios de trabaJho. 

O que parece conveniente, nao sd em attenQao ds necessidades 

do servico, como a bem entendida economia, 6 a suppressao com- 

pleta dos arsenaes da Bahia, Pernambuco e Pard e o restabelecimento 

das officinas dos desta Capital, Rio Grande do Sul e Matlo Grosso. 

Este ultimo arsenal, por sua situacao em logar longinquo e de 

difficeis communicaQOes, que podem ser facilmente interrompidas, e 

o de Porto Alegre, situado em Estado da fronteira onde permanece 

numerosa forca, devem ser conservados em condigoes de bem pre- 

encher seus fins. 

Apezar da boa vontade e dos esforgos empregados, nao foi ainda Estado Maior 

possivel dar execugdo d lei n. 403 de 24 de outubro de 1896, que creou 

o Estado-Maior do Exercito, Intendencia Geral da Guerra e as direcgoes 

geraes de engenharia, artilharia e saude. 

Alguns senoes dessa lei, que devem ser supprimidos, para nao 

prejudicarem tao importante reforma, difficultam a sua regulamen- 

tagao, principalmente na parte relative ao Estado-Maior do Exercito 

e Intendencia Geral da Guerra. 

Na parte referente ao Estado-Maior, mencionarei o modo por que 

diversos servigos foram distribuidos. A lei creou quatro secgoes; destas 

— destinou tres a trabalhos puramente technicos e apenas reservou uma 

para, alem de novos servigos creados, desempenbar todo o expediente 

que actualmente 6 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- 

tigOes do Quartel-Mestre General e da Intendencia da Guerra, mas s6 

cogitou do expediente e escripturagao, sem consignar o pessoal indis- 
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pensavel para os servicos de depositos e armazons, o que 6 uma- 

lacuna que precisa ser remediada. 

Talvez haja conveniencia em dar outra feicao ao raodo por que 

se seleccioua o pessoal para o Estado-Maior, tornando esse service 

accessivel aos officiaes de qualquer arma, apenas limitada a escollia 

pelas hahilitacoes scientificas nccessarias. 

Eutre o principio e o paragrapho unico do art. 16 da lei incluio- 

se um periodo contendo disposicOes que, destoando das contidas 

na primeira parte e naquelle paragrapho, deram logor d intelligencia 

de que a lei commetteu ao Estado Maior competencia para provi- 

denciar sobre a administraQao e direcgdo dos estabelecimentos mili- 

tares de instruccao, laboratories, fabricas, arsenaes e ate reforma da 

Secretaria e Contadoria da Guerra—o que nao podia estar na mente- 

do legislador, porquanto taes attribuigoes pertencem e nao podem- 

deixar de pertencer ao Governo. 

0 art. 22 da lei declara que o Ministro da Guerra 6 o orgdo 

inter medlar lo junto ao Presidente da Kepublica para tudo que disser 

respeito d administragdo da Guerra, o que se nao barmonisa com' 

o art. 49 da Constituicao, 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 confianca, como o sdo 

os outros Ministros em cada um dos Ministerios em que estb divi- 

dida a administragao lederal. 

Estes e outros defeitos einconvcnienles reclamam arevisao dessalei. 

Reformas na A divisDo do territorio maritimo da Republica em circumscripgoes^ 
Marinha ^ . . . , „ . , 

ou Prefeituras, afim de descentralisar-se a administragao da Marmba 

e crear centros de recursos para a nossa defesa naval, de accordo 

com o regulamento que estd sendo elaborado, em virtude da autori- 

sagao concedida pelo § 1° do art. 7° da lei n. 490 de 1897, 

torna indispensavel a reorganisogao dos demais servigos do Minis- 

terio da Marinha, no intuito de melhor altcnder aos interesses 

militares e bem assim ao progresso e desenvolvimento da navegagao 

mercantc, que conv^m utilisar como reserva da Marinha de guerra- 



0 Governo, tendo em vista nao s6 as difficuldades fmanceiras do Vendade 
navios 

paiz, como a falta de possoal de que actualmente resente-se a Ma- 

rinlia de guerra, para guarnecer convenientemente os navios encom- 

mendados e em construcgao na Europa, resolveu transferir ao Go- 

verno dos Estados Unidos da America os contractos celebrados com 

a firm a Armstrong &G0., de Londres, para construcgao de dons 

dos crnzadores encommendados a essa casa. 

Usando da autorisacao constantc da lei n. 493, art. 7J § 1°, 

letra d, o Governo vendeu o vapor Nictheroy, que nao tinha na 

nossa Marinha de guerra applicagao e utilidade correspondentes ao 

sen prego. 

Sendo urgente remover o Corpo de infantaria de Marinha do Corpo de 
infantaria de 

Hospital onde se acha aquartelado, aflm de que possa este comportar Marinha 

o elevado numero de enfermos, alii actualmente existentes, com grave 

prejuizo para as condicoes hygienicas desse estabelecimento, e neces- 

saria a concessao de um credito para a construcgao do quartel desti- 

nado dquelle batalhao. 

A propagacao do beriberi na Marinha, tomando, de anno para Hospital para 
beribericos 

anno, maior incremento, torna necessaria, alem da adopgaode medidas 

preventivas, estabelecer-se em local apropriado um hospital em 

condigoes adequadas d cura e convalescenga das pragas affectadas 

de semelhante mal; o que s6 poderd ser levado a effeito mediante 

despeza que as verbas ordinaries do orgamento da Marinha ndo 

comportam. 

A vigencia dos creditos especiaes e extraordinarios, durante o Creditos ao 

limitado prazo fixado na lei n. 254S de 23 de agosto de 1873, re- L
(la 

putada ainda em vigor, quando os respectivos servigos exigem ordi- 

nariamente prazos maiores para serem executados, tern creado scrios 

embaragosd administracao da Marinha. 

E', pois, mister estabelecer que taes creditos perdurem atd d con- 

clusao dos servigos a que forem destinados. 
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Por iguaes motivos e no mesmo sentido convem ser alterada a lei 

n. 3018 de 15 de outubro de 1880, na parte referente ao periodo de 

duragao dos contractos. 

Parece tambem de convenlencia, para evitar difficuldades d admi- 

nistragao, restabelecer a faculdade, concedida ao Governo pela lei 

n. 1177 de Ode setembro de 18G2, de transportar as sobras das con- 

signagoes para os differentes servigos de umas para outras rubricas do 

orgamento, quando os fimdos votados nao forem sufficientes para 

attender as respectivas despezas. 

Semelhante faculdade poderd dispensar a abertura de creditos 

supplementares, desde que, no mesmo exercicio financeiro, como 

acontece em muitos casos, liquidarem-se verbas orgamentarias com 

grandes saldos que fleam desaproveitados. 

0 decreto n. 998 A de 12 de novembro de 1890, revigorado pelo 

art. 12 da lei n. 489 de 15 de dezembro de 1897, que centralisou no 

Tbesouro Federal todo o pagamento do material, carece, no interesse 

da administragao, de ser modificado, afim de que o Ministerio da Ma- 

rinha, que lem rcpartigao de contabilidade e pagadoria, faga todos os 

pagamentos relativos ao mesmo Ministerio. 

A observancia da disposigao acima mencionada, conforme a pra- 

tica tern demonstrado, torna-se ainda mais embaragosa quando se 

.trata de despezas de caracter urgente. 

Reforma Subsiste a necessidade da revisao dos decretos n. 108 A de 30 
compulsoria ^ dezembro de 1889 e n. 336 A de 16 de abril de 1890, que estabe- 

leceram a reforma compulsoria por limite de idade; devem elles 

ser alterados no sentido indicado em Mensagens anteriores. 

Nos quadros actuaes das classes annexas da Armada flguram 

postos accrescidos, para os quaes n3o se fixou a idade limite para a 

reforma. 

Situagao a situagao anomala dos officiaes da Armada, cujos direitos nao 
anomala de ~ ^ , 

officiaes foram attendidos nas promogoes de 9 e 30 de agosto de 1894, re- 
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clama ainda providencia legislativa que repare, ou ao menos atte- 

nue, o prejuizo que soffperam, de accopdo com as ponderagoes sobre 

este assampto feitas na Mensagem de 1896, para as quaes insisto 

em chamar a vossa attengao. E' urgente uma providencia que re- 

pare a injustica que pesa sobre esses officiaes. 

Devido d reducQao da verba orcamentaria destinada ao pessoal Arsenaes 

artistico no corrente exercicio, vio-se o Governo obrigado a diminuir 

consideravelmente a actividade dos arsenaes de Marinha, dispen- 

sando muitos operarios extra-numerarios. 

Em 5 de maio do anno findo realisou-se em Washington o Con- 

gresso Postal annunciado para essa data na Convengao da Uniao Postal 

Universal. 

Foi o Brazil alii representado pelo seu Consul em New-York, que 

dignamente desempenhou tao delicada commissao, assignando, se- 

gundo as instrucgoes recebidas, a convengao principal e os accordos 

relativos ds cartas com valor declarado e vales postaes, unicos que 

por emquanto pode o Gorreio Brazileiro executar. 

Ao nosso representante foram pelo Governo enviados os ne- 

cessarios esclarecimentos para que pleiteasse a proposta do Brazil, 

jd apresentada e discutida no Congresso de Vienna em 1891, no sen- 

tido de se tornarem gratuitos, em todo o tepritorio da Uniao Postal, 

o transito maritimo e o terrestre das correspondencias. Submettida 

a questao ao estudo de uma commissao, composta dos representantes 

Com a possivel regularidade tiveram execugdo os servigos postaes Correios 

da Republica, havendo o Governo envidado esforgos para o seu des- 

envolvimento. 

A lei n. 489, no seu art. 1° n. 12, alterou as taxas postaes internes. 

A interpretagdo desse artigo deu logar a duvidas, que convem sejam 

por v6s esclarecidas. Para estas e para as lacunas indicadasno Relatorio 

do Ministerio da Industrie, Viagao e Obras Publicas chamo a vossa 

attengSo. 
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da Allemanha, Austria-Hangria, Suissa, Belgiqa, Franca, Italia, Paizes- 

Baixos^ Estados Unidos da America e Republica Argentina, procurou 

ella conciliar as dnas opinides que se manifestaram contraries a tal 

respeito: propoz e foi approvada a medida da redncqdo gradual no 

preco dos referidos transitos. Esta providencia entrard em vigor 

no 1° de Janeiro de 1899, ao iniciar-se a execuqao dos novos tra- 

tados postaes, e 6 de incontestavel vantagem para nosso paiz, porque 

o alliviard de um dos pesados encargos internacionaes. 

Pendem de vossa approvagao os actos firmados em Washington 

pelo nosso representante em 15 de junho de 1897, para que comecem 
v 

a vigorar na dpoca llxada pela Convenqao. 

Foi discutida e acceita pela Directoria Geral dos Correios uma 

proposta da Dirccqao Gcral dos Correios e Telegraphos de Portugal, 

para que entre os dous poizes se estabeleqa o servigo de troca de 

pequenas encommendas. 

Este assumpto passa a ser tralado pelo Encarregado de Negocios 

daqnelle Reino, para o que jd exhibio plenos poderes. 

Telegraphos Em cumprimento da lei n. 429 de 10 de dezembro, citada, foi man- 

dada sustor a construcgao de novas linhas telcgraphicas. 

No emtanto, a tendencia natural de estender o telegrapho a todos 

os centros de populacao den logar a que diversas municipalidades e 

corporagoes locaes se dirigissem d Directoria c ao Governo, solicitando 

esse melhoramento. 

Nada, pordm, se poude fazer em virtude dareferida lei; e haveria 

raesmo grande inconveniente em attender-se a novas construcgoes para 

localidades de pouca importancia commercial, o que augmentaria os 

deficits no orgamento deste servigo. 

E' preciso, todavia, reconhecer a utilidade que traz ao Paizo desen- 

volvimenlo e a construcgao de linhas decaracter federal e inlernacional. 

Dentre estas destaca-se a que deve ligar o Brazil ao Paraguay, para 

a qual ha dous pontos de partida: um — S. Lourengo, extremo da 

linha, em parte construida, que de Cuyabd se dirige a Gorumbd, a 204 

kilometres da capital do Eslado de Motto Grosso, e outro—a villa de Boa 
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Vista, no Estado do Parand, jd servida pelas linhas federaes. 0 primeiro 

desses tragados — Cuyabd, GommM, AssumpgSo — teria um desenvol- 

vimento approximado de 1.600 kilometros; o segundo — que se dirigiria 

a Villa Rica, no Paraguay — tambem servidopelo telegrapho, teria cerca 

de 500 kilometros. Seria preferivel o tracado que parte de Boa Vista e 

que percorrerd os terrenos das Missoes Brazileiras, seguindo por Campo 

Ere ao longo do rio Santo Antonio. Gonvem, pois, que, quando as cir- 

eumstancias o permittirem, seja o Governo habilitado com o credito 

necessario para a construcgao dessa linha, cuja despeza ndo excederd de 

150:000$, que pode ser repartida por dous exercicios. 

Suspensa a construcgao de novas linhas, tornou-se desnecessaria a 

parte do pessoal dellaencarregado,e, attendendodscondigOesfinanceiras 

da Republica, expedi o decreto n. 2745 de 17 de dezembro do anno 

passado, que reduzio o quadro daquelle pessoal. Este poderd soffrer re- 

ducgao maior, caso seja mantido apenas o servigo de conservagao. 

No intuito de elevar a renda telegraphica e diminuir os deficits 

que o servigo acarretava, foram modificadas as taxas internas, 

adoptando-se uma tarifa differencial com reducgao da taxa elementar 

a medida do accrescimo das distancias, de accordo com o que au- 

torisastes. 

A administragao, desembaragada das multiplas construcgoes de 

novas linhas, poude cuidar da Jd extensa rede existente e sobretudo 

das linhas de primeira ordem e de trafego internacional. 

Entre outras providencias, releva notar o langamenlo entre esta 

capital e Nictheroy, sem augmento de despeza, de um cabo sub- 

marino de cinco conductores, construido especialmente para essa 

travessia, C3m todas as qualidades mecanicas e perfeigdo das condigoes 

electricas. 

Do mesmo modo, o trafego telegraphico foi melhorado nao s6 

por uma fiscalisagao mais directa, como pelo emprego de apparelhos 

rapidos. Aldm das do systema Duplex, foram installadas, pela primeira 

vez na America e com o maior exito, tres estagoes — nesta capital, 
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S. Paulo e Santos — dos apparelhos Baudot, que permittem a trans- 

missao e recepgao simultaneas em direcQoes opposlas, sem angmeulo 

de fios conductores e de pessoal. 

Faz-se mister, porem, que o Govcrno seja habilitado com o ne- 

cessario credito para adquirir novas iustallagoes, afim de tornar mais- 

perfeito o trafego lelegraphico brazileiro, que ainda 6 servido na 

grande maioria de suas cstacoes pelos autigos apparelhos Morse, de- 

pequeno rendimento. 

Na parte relative ao trafego internacional comeQaram a vigorar 

a 1 de julho as modiflcagoes introduzidas no respectivo Regulamento 

pela Conferencia Telegraphica de Budapest. 

Em consequencia, foram reduzidas as tarifas dos telegrammas 

procedentes do Brazil com destino ao exterior, ficando equilibradas as. 

taxas nos dous sentidos. 
\ ~ - 

0 franco, unidade elementar da tarifa, 6 cobrado segundo o seio 

equivalente em moeda nacional, de accordo com a media da taxa 

cambial do trimestre anterior. 

Nao foi possivel ainda ao Governo dar cumprimento ao art. 20 

da lei n. 490, que autorisa a fusao dos correios e lelegraphos, ex- 

pedindo os necessarios regulamcntos. 

Immigrate) Em virtude da rescisao do contracto com a companhia Metropo- 

litana para a introduccao de immigrantes, o que fez cessar o scrvico 

de immigragao por conta do Governo Federal, ficou a Uniao apenas o 

encargodo recebimento, agazalho e transporte dos immigrantes espon- 

tancos, de accordo com o decreto n. 523 de 28 dejunho de 1890^ 

Por esse decreto 6 tambem o Governo obrigado a fornecer 

aos concessionarios do burgos agricolas os immigrantes por elles 

pedidos para os nucleos contractados. 

Cessando, por^m, o alludido servigo por conta da Uniao, tor- 

na-se necessario quo habiliteis o Governo a desempenhar-se daquelle 

dever para com os referidos concessionarios. 
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Tendo-se reconhccido que, para satisfazer as exigencias do servico 

•de recebimenlo dos immigrantes espontaneos, era sufflciente a re- 

particdo estabelecida na Ilha das Fiores, extinguiu-se, pelo decreto 

25)8 de 31 de agosto ultimo, a hospcdaria situada na estagao 

de Pinheiros, nos termos da autorisa^ao constante do art. 4° da 

3ei n. 491 A de 30 de setcmbro de 1895 c art. 43 da de n. 428 

de 10 de dezembro de 189G. 

Os servicos concernentcs ao melhoramento dos portos tiveram Portos 

o impulso compativel com a exiguidade das verbas votadas. 

No porlo do Natal foram recomegados em abril do anno passado 

os trabalhos, que c^nsistiram na conflnuagao dos respectivos estudos 

na fixagao de dunas, ficando provado que os da grande duna 6. 

margem do Potenguy constituem servico dc natureza urgente e ina- 

diavel. 

Proseguiram as obros de melhoramento do porto da Parahyba, 

Jteindo sido construida em Cabcdello uma officina de rcparagoes do 

material fluctuante empregado nos servicos de dragagem, que devem 

melhorar no correnle anno. 

Tiveram regular andamento as obras contractadas para melho- 

iramento do porto do Maranhao. 

Na concurrencia aberla para construccao das de melhoramento 

do porto do Recife, foi apresentada apenas uma proposla, que esla 

pendenle dc estudo. 

Por decreto n. 2816 de 17 de fevereiro ultimo foi declarada co- 

duca a concessuo feita d Tiie Ccard Harbour Corporation para as 

-obras do porto da Fortaleza, por haver a referida companhia dei- 

xado expirar o prazo flxado na clausula 7a do decreto n. 1022 de 

23 de agoslo de 1892, jd prorogado pelo decreto n. 2218 de 16 de 

Janeiro de 1896, sem que tivcsse levado a termo os trabalhos con- 

•tractados. 

Foram inauguradcs os servigos contraclados para melhoramento 

-do porto de Jaragud, embora a companhia cessionaria nao tenha ainda 

depositado para isso o capital aulorisado. 
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Bastoute satisfactorio tern sido o andamento das obras do porto 

de Santos, cujo avangamento de caes, construido pela companhia Docas 

de Santos, durante o anno, na extensSo de 362m,00, foi superior ao 

dos annos anteriores. A cargo da mesma companhia, em virtude de 

contracto celebrado com o Governo Federal, acha-se a desobstrucgSo 

e dragagem do porto de Santos, jd tendo sido feita a remogdo e des- 

truigao de diversos pont5es alii submergidos. 

A respeito das obras, cada vez mais necessaries, do canal de 

Iguape, convem que uma deliberagao seja tomada. 

Continuam com regularidade, nas forgas da verba votada, os 

servigos da barra e do porto do Rio Grande do Sul. 

Agude do Estd em via de conclusao o agude de Quixadd, tendo sido de 
Quixada 

50 milhoes de metros cubicos o volume d'agua reprezada durante o 

inverno passado. 

No proximo futuro exercicio poderd ser iniciado, si assim julgardes 

opportune, o servigo de irrigagao, que 6 o objectivo principal do 

agude. 

Illuminagao Acha-se em estudos a revisao dos contractos com a Societi Ano~ 

nyme du Gas de Rio de Janeiro, conforme a autorisagao que con- 

cedestes na lei de orgamento. 

Esgotos Os servigos de esgoto desta capital continuam a ser feitos em 

mds condig5es, pelos motivos constantes da minha Mensagem an- 

terior. 

A lei do orgamento vigente, art. 10 n. 10, autorisa o Governo 

a rever os contractos com a Rio de Janeiro City Improvements 

» Company, limited, para as obras e servigos de esgoto desta capital; 

mas essa revisdo encontra difficuldades e embaragos serios, entre os 

quaes flgura a contestagdo da competencia do Governo para fazel-a, 

com fundamento na lei n. 85 de 20 de setembro de 1892, que or- 

ganisou a administragao do Districlo Federal e no art. 58 passou 

para esta os servigos de esgotos da cidade. 
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0 servigo do abastecimento d'agua d Capital Federal continua nas Agua 

mesmas condicSes desfavoraveis em que tem estado desde muitos 

annos. 

Os mananciaes t^m soffrido grande reducgao no volume de suas 

aguas; por outro lado, desenvolve-se a cidade e as necessidades da 

populagao tem crescido sensivelmente, sem que se tenham executado 

as obras precisas para completar esse servigo, garantindo um forne- 

cimento abundante, como convem d hygiene das habitagoes e d salu- 

bridade publica. Os suburbios e os morros sao os pontos que mais 

soffrem a falta d'agua. 

Aldm disso, a defeituosa rede de distribuigao, parte jd deteriorada 

pelo tempo e parte de diametro insufficiente por ter sido construida 

com exiguos creditos orgamentarios, torna ainda mais difficil um 

abastecimento regular. 

E' necessario por termo a esta situagdo, consignando-se os meios 

para melhorar esse servigo, que tanto interessa d salubridade da ca- 

pital da Republica. 

Em observancia ao disposto no art. 4° ns. 1 a 6 da lei n. 429 Estradas de 

de 9 de dezembro de 1896 e nos termos do decreto n. 2403 de 

28 do mesmo mez e anno, foi publicado o edital de 9 de Janeiro de 

1897, chamando concurrentes para o arrendamento das estradas de 

ferro da Unido, estabelecendo-se como limite para o recebimento de 

propostas, aqui e em varias pragas da Europa e na dos Estados Unidos 

da America, o dia 15 de maio subsequente — prazo que foi prorogado 

at6 9 de setembro por edital de 14 do referido mez de maio. 

Apresentaram-se concurrentes ao arrendamento das estradas — 

Sobral, Central do Brazil e Porto-Alegre a Uruguayana. 

A primeira foi arrendada por contracto de 25 de setembro de 

1897 aos engenheiros Joao Thome de Saboya e Silva e Vicente 

Saboya de Albuquerque. 

A Central do Brazil —s6 teve como pretendentes Greenwood & C.0, 

de Londres, cuja proposta nao foi acceita, por destoar inteiramente 

das condigoes do edital. 
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A de Porto-Alcgre a Uruguayana foi arrendoda por contraclo 

de 15 de mar^o flndo a Affonso Sp6e, de Bruxellas, de conformidade 

com as bases do dccreto n. 2830 de 12 de margo deste anno. 

Nao tendo havido propostas com relagao ds estradas de Baturite, 

Central de Pernambuco, Paulo Affonso, S. Francisco e Sul de Per- 

nambuco, deliberon o Governo mandar abrir nova concurrencia, o 

que effectuou-se pelo edital de 30 de outubro de 1897, que flxou como 

limite para o recebimento de propostas o dia 23 de dezembro. 

Rccebidas varias propostas, foram ellas devidamente estndadas, 

dando em resultado os seguintes contractos: 

De 12 de abril — contracto de arrendamento da estrada de Ba- 

turite, no Ceara, com o engenlieirol Alfredo Novis, de conformidade 

com as clausulas do decreto n. 2836 de 17 de marco; 

Na mesma data foi assignado com o engenheiro Antonio de 

Sampaio Pires Ferreira o contracto de arrendamento da estrada de 

ferro Central de Pernambuco, de accordo com as clausulas do decreto 

n. 2850 de 21 de marco. 

Quanto d estrada Sul de Pernambuco, o Governo resolveu por 

acto de 29 de marco mandar abrir nova concurrencia, visto que das 

duas propostas apreseutadas, nma nao satisfazia as condigoes do 

edital e outra offerecia preco insignificante pelo arrendamento dessa 

estrada, que ja tern custado d Uniao a avultada quantia de 

21.385:018$175. 

Pendem de estudo e dccisao as propostas para o arrendamento 

da estrada de ferro da Bahia ao S. Francisco. 

Estaiistica Tendo sido extinctcs, por decreto n. 2763 de 24 de dezembro 

ultimo, diversos logares da Directoria Geral de Estatistica, nos termos 

da autorisacao constante do art. 43 da lei n. 428 de 10 de dezembro 

de 1896, tornou-se necessario dar nova distribuigao aos servigos a 

cargo daquella reparlicao, expcdindo-se para esse fim o dccreto 

n. 2768 de 27 de dezembro de 1897. 
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Dando camprimento ao disp^sto na lei n. 4?0 de IS de dezembro Secretaria 
,„   , , ludustria 

ultimo, toi, par decpeto n. 276j de 2/ daquelle mez, apppovado o novo 

pegulamento papa a Secretapia da ludustpia, Via quo e Obras Publicas. 

Na geslao dos ncgocios da fazcnda pposeguia o Govepno ex- Fazenda 

ecutando as medidas cousequeiites 6s antepiopes disposigues, as 

ppcscpipcoes legislatives e as ppovrdencias que, na opbita de sua com- 

peteucia, convinha sepem tomadas em pclaQao 6 situacao j6 conhecida 

e as novas emergencias. 

Gumppindo a lei n. 427 de 9 de dezembpo de 1898, alem do que 

referio a ppecedente Mensagem, coucluio-se e reduzio-sc a cantpacto o 

accordo feito com o Banco da Republica do Brazil. Tendo o Thesouro 

assumidoa responsabilidadedas notas bancapias, ppocede-se na Caixa de 

Amorlisagao ao troco dessas notas pelas novas, emiltidas, em substi- 

tuigao, pop conta do Estado, unifopmisando-se assim o papel cipculante. 

Nao se tendo pealisado o aprendamento da estrada de feppo Centpal 

do Brazil, nem a alienagao das apolices que, dos lastros dos bancos, 

cuja emissao foi extincta, passaram a pertencer ao Thesouro, e, das 

differentes fontes de rendas destinadas ao resgate do papel-moeda, 

pela lei cltada, s6 tendo produzido a que consigna para esse fim os 

juros dos bonus, enectnou-sc o recolhimento apenas na importancia 

correspondente ao sen valor. 

Nao teve ainda applicacao a clausnla do contracto pela qual obri- 

gou-se o Banco da Republica a empregar, dentro do 10 annos, a 

partir do dia fixado pelo Ministerio da Fazenda, a somma de vintee cinco 

mil contos de reis em lettras hypotliecarias, de auxilio a lavoura, 

emittidas depots do accordo, pop instltuigoes de credito garantidas pela 

Uniao on polos Estados designados, nao tendo ate agora sido apresen- 

tados titnlos nas condicues convencionadas. Pop officios circulares 

de 14 e 21 de agosto de 1897 pedio-se a attencao dos Governosdos Es- 

tados para a clausnla supra do contracto com o Banco da Republica 

e para o disposto no art. 25 da lei n. 428 de 10 de dezcmbro de 1893. 

Observando o que dispoz on. 5 do art. 2'da mesma lei n. 428, 

deu o Govcrno novo pegulamento para a cobranga do imposto do 
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sello do papel, pelo decreto n. 2573 de 3 de agosto de 1897, quese 

acha em execuQao. 

Regulamentou igualmente sob o ponto de vista fiscal os arts. 17, 

20 e 38 da citada lei, o primeiro dispondo sobre a fabrica^ao e 

importagao de rotulos, o segundo sobre a isen^ao de impostos conferida 

d construcQao naval e o terceiro sobre sociedades sportivas. 

Sao esses actos das seguintes datas : 

Decreto n. 2742 de 17 de dezembro de 1897 — sobre a fabricagao 

e importagao de rotulos; 

Decreto n. 2744deigual data — sobre a isengdo de impostos con- 

ferida d construcgao naval; 

Decreto n. 2573 de 3 de agosto do dito anno—sobre sociedades 

sportivas. 

Apressou-se o Governo em dar inteira execugdo ds leis n. 489 

de 15 de dezembro, que or^ou a receita, e n. 490 de 16 de dezembro 

de 1897, que fixou a despeza para 1898. 

Effectivamente, entraram essas leis em plena execugao no primeiro 

dia do corrente anno, sendo arrecadadas as novas taxas e impostos 

e observadas as alteracoes feitas nos jd existentes, por meio de regu- 

lamentos adequados e previamente organisados. 

Os regulamentos sao os seguintes: 

Decreto n. 2743 de 17 de dezembro de 1897 — Manda executar a 

nova tarifa das Alfandegas; 

Decreto n. 2757 de 24 de dezembro de 1897 — Regulamenta a 

arrecadagao do imposto sobre dividendos; 

Decreto n. 2769 de 28 de dezembro de 1897 — Da regula- 

mento para a cobranga do sello das apolices de companhias de 

seguros; 

Decreto n. 2770 de 28 de dezembro de 1897 — Substitue as tabellas 

das taxas das analyses do Laboratorio Nacional de Analyses; 

Decreto n. 2773 de 29 de dezembro de 1897 — Dd regulamento 

para o imposto de consumo do sal; 

Decreto n. 2774 de 23 de dezembro de 1897 — Regulamenta o 

impjsto de consumo dos phosphoros; 
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Decreto n. 2775 de 29 de dezembro de 1897 — Regulamenta o 

imposto sobre vencimentos e subsidies; 

Decreto n. 2777 de 30 de dezembro de 1897 — Dd regulamento 

para o imposto de consumo do fumo; 

Decreto n. 2778 de 30 de dezembro de 1897 — Dd regulamento 

para o imposto de consumo de bebidas; 

Decreto n. 2791 de 11 de janeiro de 1898 —Regulamenta a arre- 

cadagao do imposto de transporte; 

Decreto n. 2792 de 11 de janeiro de 1898—Regulamenta a arre- 

cadagao do imposto de industrias e profissoes; 

Decreto n. 2794 de 13 de janeiro de 1898—Regulamenta a 

arrecadagao das taxas de consumo d'agua na Capital Federal; 

Decreto n. 2800 de 19 de janeiro de 1898 — Regulamenta o 

imposto de transmissao de propriedade; 

Decreto n. 2807 de 31 de janeiro de 189S—Reorganisa as 

repartigSes de Fazenda; 

Decreto n. 28S2 de 19 de abril de 1898 — Annexa as Delegacias 

Fiscaes as Caixas Economicas em alguns Estados. 

Foi tambem cumprido o disposto nos arts. 6° e 7° da lei n. 428. 

A commissao encarregada da revisao completa e detalhada das tarifas 

aduaneiras applicou-se ao servigo esforgadamente durante o anno, 

conseguindo concluir o seu trabalho, que foi apresentado ao Congresso 

em novembro e incluido na lei n. 489 de 1897 com as modificagoes 

constantes do art. 1°. 

Estas modificagoes determinaram a necessidade de redigir as 

novas tarifas de accordo com o que resolveu o Congresso, o que se 

fez pelo decreto regulamentar de 17 de dezembro de 1897, que as 

mandou entrar em vigor. 

A nova tarifa na sua pratica tern sido objecto de estudos e sus- 

citado duvidas, quanto d sua conveniencia, justiga e proficuidade, 

relativamente ao fisco, ao consumidor e ao productor nacional. O Go- 

verno tratou, desde logo, de apparelhar os elementos para o exame 

fundado e exacta apreciagSo das novas taxas em seus resultados; no 
Mensagem — 3 
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llelatorio do Minlsterio da Fazenda encontrareis as informagdes e os 

dados que foi possivel collier a respeito dj momentoso assumpto. 

Continua a merccer lodo o cuidado do Governo a regnlaridade 

da arrecadacao das rendas lntenias e das Alfandegas. As primeiras 

tem sido prejudicadas pela deflciencia das agendas e meios de ar- 

recadacao, resultante da suppressao das Thesourarias de Fazenda a 

das collcctorias locaes; as segundas vao sendo progress!vamente 

normalisadas pela fiscalisagao crescente, resentindo-se, porem, da 

falta de acondicionamento material e de outras contingencias que a 

acgao persistente da adminislragao lia de obvlar. 

0 art. 9° da lei n. 489 de 1897 autorisou o Governo a reor- 

ganisar as reparticoes de Fazenda, creando nos Estados Delegacias 

Fiscaes com as attribuicoes das antigas Thesourarias, passando para 

ellas os servicos das Gaixas Economicas e incumbindo as agen- 

das de correio da cobranca das rendas internas, nos logares em 

que nao houver Alfandegas, Delegacias ou Mesas de rendas. Pre- 

screveu tambem o estobelecimento, no Thesouro, de uma Directoria 

do expediente e inspecgao. 

Gonseguio o Governo executar a autorisagao, nao sdmente sem aug- 

mento de despeza, dentro das verbas do orgamento para o pessoal de 

Fazenda, mas alnda realizando a economia proveniente da reducgao de 

1 a Va Vo sobre o valor dos depositos das Gaixas Economicas, na parte 

destinada d sua manutengao; contribuindo para este resultado o apco- 

veitamento dos empregados das extinctas repartigoes ea suppressao 

total de algumas outras que nao eram apenas inuteis, mas lesivas a 

causa publica, por constituirem embaragos gravosos a administragao. 

, Os decretos ns. 2807 de 31 de Janeiro de 1898, que reorganison 

as repartigoes de Fazenda, e 2882 de 19 de abril do mesmo anno, que 

annexou ds Delegacias Fiscaes as Gaixas Economicas em alguns Estados, 

contem as disposigocs reguladoras da materia. 

Estao se installando as novas Delegacias Fiscaes; feito isso, rece- 

berao ellas as instrucgoes necessarias ao funccionamcnto dos agencias 

fiscaes nos municipios dos Estados. Desta relbrma bao .de provir 

grandcs beneficios ao andamcnto do scrvigo pela centralisagao, cfficacia 
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<3 uniformidade da direcQdo superior, pela separacuo entre a conlabi- 

lidade e a orrecadacao, restabelecidos os apparelhos apropriados ds 

duas importantes funccoes, e pela reciproca fiscalisacao exercida. 

A synopse do exercicio de 1897 demouslra a arrecadacao de 

-270.997:G07$374, (pie devera subir a 299.111:5408628 com a addicao 

de 28.113:9338254 da renda provavcl dos balancos que deixaram do 

ser enviados ao Thesouro. 

Reunida esta somma 6 do semestre addicional, calculada pela 

•de igual periodo do anno anterior — 12.930:773$522, clevar-se-ha 

a 312.042:314$150. A minim anterior Mensagem calculava em 

:104.821:0328490 a renda de 1897. 

A despeza do exercicio, ccnhccida, 6de 312.523:828$631 que 

ascende a 315.444:905$108 com a addicao de 2.921:076$477, proveniente 

•do excesso das retiradas sobre as entradas de depositos. 

Comparada a receita e a despeza encontra-se o deficit de 

■3.402:5908958. Durante o exercicio Ibram aberlos creditos na somma 

de 59.957:644$933. 

Pelos dados at6 agora obtidos relativamente a arrecadacao do 

primeiro trimestre do anno corrente attingio ella a 81.299:280$821, 

segundo se ve do quadro sob lettra — A —, o que permitte avaliar em 

-325.197:123$284 a arrecadacao do corrente anno. Si a esta somma 

juntar-se a de 12.930:7738522, renda presumivel do semestre addi- 

cional, elevar-se-ha a renda do actual exercicio a 338.127:896§805. 

O quadro sob lettra — B— mostra a renda conhecida dos novos im- 

.postos, no primeiro trimestre de 1898, aproximando-se uns e exce- 

dendo oulros as estimativas orQamentarias. Isto explica o augmento da 

renda do trimestre, em relacuo (x do anno passado, em igual periodo. 

Nao tern melhorado a situag3o financeira. Situacao 

Das mais importantes medidas, reconhecidas necessarias (i nossa financeira 

rehabilitacao, tern se tornado effectivas as que se referem d unifor- 

misaQao da moeda fiduciaria, sob a responsabilidade da Uniao, d re- 

duccdo das despezas publicas, ao reslabelcc.imento da escripturagdo e 
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contabilidade federal, A reorganisagao do servigo aduaneiro e a ordem 

administrativa. Gomquanto devam ellas produzir os seus salutares 

effeitos, nao podem estes ser immediatos e independentes das outras 

providencias solicitadas. 

Ainda ha, incontestavelmente, economias a fazer e muito a com- 

pleter no desenvolvimento natural dos servicos em execugao. 

Nao se conseguio o equilibrio orgamentario, tendo sido rejeitados 

o imposto sobre a renda e alguns cdrtes indicados no orgamento da 

despeza. 

E' verdade qne o deficit resulta unicamente da verba onerosis- 

sima da differenga cambial no pagamento dos compromissos ex- 

ternos; mas tambem e certo que o alcance, officialmente declarado 

na lei, contribuio para augmentar o agio do ouro em relagao d 

nossa moeda. 

Nas circumstancias em que nos achamos e que nao permittem 

aguardar tranquillamente a reorganisagao economica do Paiz, que en- 

tretanto se opera e trara fortes cabedaes, sao inadiaveis providencias 

que garantam, com largueza, o desempenho das responsabilidades 

indiscutiveis, como elemento imprescindivel para a manutengao da 

confianga, que ha de cada vez mais fortalecer-se ante a certeza, de- 

monstrada pelos algarismos, da capacidade dos recursos da receita 

para supprir todas as necessidades da despeza. 

Nao ignoraes que mallogrou-se a espectativa das vantagens espe- 

radas do arrendamento da estrada de ferro Central do Brazil, porque 

a unica proposta apresentada nao se conformou ds clausulas da con- 

currencia aberta em principio do anno passado. 

Emquanto se aguardava a solugao, at6 setembro de 1897, n5o 

poude o Governo suggerir outros alvitres que nao fossem os consi- 

gnados na lei de 9 de dezembro de 1896, constitutivos do piano acceito 

pelo Congresso e posto em execugao, a nao ser a indicagao de meios 

conducentes ao augmento da receita e d diminuigao da despeza. 

Affastado o arrendamento, a situagSo mudou-se inteiramente, pois 

perdera o sen principal ponto de apoio; e caminhava-se para a instabi- 

lidade, que se nao poderia manter. 
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Suscitou entao o Governo a id6a de pedir ao Paiz, pelo langa- 

mento de uma contribuigao de realisagao immediata, os recursos 

necessarios para manter em dia os compromissos publicos, demons- 

trando-se que seria menos onerosa a quota temporaria do imposto do 

que o tributo indirecto, mas incalculavel e indefinido, do mao cambio. 

Essa idea converteu-se no projecto da receita, acceito apenas em 

parte e transformou-se na lei que regula o actual exercicio, cujos 

algarismos conheceis. 

Offerecendo os pesados encargos a satisfazer no exterior graves 

embaragos, pela necessidade da frequente e continua conversao da 

nossa moeda em ouro, que, embora exagerada pelos que especulam 

em cambio, em todo caso contribue para deprimil-o, tern o Governo 

se esforcado para diminuir, quanto possivei, as responsabilidades ex- 

ternas e para afastar-se do mercado cambial, s6 intervindo quando 

preciso e com a maior precaucao. 

Dominado por este pensamento, desembaragou-se do onus da parte 

adiavel das construcgoes navaes, conseguindo reduzir por esse meio 

e pela conclusSo do armamento do Exercito e dos outros vasos da 

Armada, as nossas responsabilidades quasi exclusivamente aos servigos 

do Gorpo Diplomatico, das garantias de juros e da divida publica, 

supprimidas tambem as commissoes mantidas na Europa. 

Foram pagos todos os depositos feitos em.Londres pelas compa- 

nhias que tern contractos com a Uniao. 

E', pois, grande a reducgao effectuada nas prestagoesa realisar fdra 

do Paiz, tendo sempresido mantida a mais escrupulosa pontualidade na 

satisfagao dos juros e amortisagoes. 0 cumprimento destes deveres, que 

nao teriam apresentado difficuldades em quadra normal, custou verda- 

deiros sacrificios e esforgos pesadissimos em meio das perturbagoes 

constantes, oriundas de factos conhecidos e das agitagoes pela palavra 

escripta e fallada, gerandoo alarma, o panico e a desconfianga, e pondo 

em duvida a permanencia da ordem legal e da tranquillidade publica. 

Infelizmente, circumstancias de outra ordem trouxeram a sua 

collaboragao ao acervo de males, facilitando a acgao das mds paixoes 

e dos interesses contrarios d causa publica. 
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Inesperados contratempos aflligiram a lavoura e o c mimercio, 

aggravando a situacao, qne jd reclamava cuidados especiaes; mas 

a propria agudeza da crise demmcia o seu termiiio e as energias que 

ella desperta trarao a dcsejada rehal)ilitaQao. 

Confio nos vossos esforgos e nos que perseverantemente emprega 

o Governo para conseguir a regularidade orQamentaria, que 6 o meio 

seguro de firmar de vez o credito publico e de attingir o ideal 

sempre procurado do melhoramento do meio circulante. 

A continua e progressive baixa dos pre^os do caf6, nosso mais 

valioso genero de exportacao, tern contribuido fortemente para des- 

falcar o mercado de fundos de valores reaes applicaveis aos pagamentos 

externos, augmentando a diffcrenra enlre a estimativa da nossa 

moeda e a do ouro. Este estado de cousas estimula a inclinacao ja 

exislente em uma parte da sociedade pelas operacoes de caracter ale- 

atorlo, que ultimamente buscam seu campo de exploracao no commercio 

de cam bio, causando males incommensuraveis d fortuna publica. 

A elevada cifra alcancada excepcionalmente pela ultima safra de 

cafe, a situacao especial em que se acharam, no momento, os 

productores e os intermediarios commerciaes, o exclusivimo das 

nossas culturas, nao permittiram que as importantes classes, inte- 

ressadas no augmento do consumo e na manutencao dos precos da 

preciosa mcrcadoria, dcsenvolvessem os meios necessaries a sua 

defesa e conveniente apreciacao nos mercados. 

Sao intercssantes, para esclarecer o assumpto, os dados 

seguintes: 

A producgao do cafe em todo o mundo, no 

periodo de 1896 a 1897, segundo as melhores esta- 

tisticas, foi de 12.COS.000 saccas 

sendo: 

do Brazil  8.689.000 » 

de outros paizes  3.928.000 » 

O consumo em todo o mundo, segundo as 

mesmas cstatislicas, foi de  12.500.000 » 



Durante o anno de 1807 vieram dos centros 

productores para os mercados do Brazil . . . 10.2G1.440 saccas 

Gomparado este ullimo algarismo com o 

computo da colheita de 189G a 1897, de . . . 8.G80.000 » 

resulta uma differenca de  1.581.440 » 

que rcpresenta os depositos existentes, resultantes 

da avultada colheita anterior. 

Foram vendidas para o estrangeiro nos mer- 

cados do Brazil  saccas 9.817.493 

Da venda destecaf6, c^nsideradas as differentes 

qualidades, pode-se tomar o preco medio na razao 

de £ 1 Vg por sacca : 

Assim, as 9.817.493 saccas terao produzido . £ 14.726.239 

equivalenles, ao cambio de 8, a  451.787:170$090 

Considerando-se que nos ultimos annos as 

vendas para o estrangeiro mantiveram uma media 

annual de 6.000.000 de saccas, ao preco medio 

de £ 4 por sacca, produzindo  £ 24.000.000 

equivalentes, ao cambio de 8, a  720.000:000$000 

encontraremos em 1897 uma differenca contra o 

Paiz de  £ 9.273.761 

igual a  278.212:830$000 

A exportacao da borracha proveniente dos 

Estados do Amazonas, Para, Ceara e Bahia, em 

1897, attingio a    kilos 14.874.435 

no valor official de   102.213:896$819 

O valor das operacoes sobre o cambio da moeda e onjado em 

ma is de £ 60.000:000. 

Sao, por6m, de alguma sorte attenuadas cstas faltas e inconveni- 

enciaspela novadireccao dadads actividades que operam na agricultura, 

bem compenetradas agora da necessidade de aprovcitar as multiplas 

e varias propriedades do nosso solo em culturas differentes e em 

outros traballios vantajosos, cujos productos, abastecendo o Paiz dos 

generos mais necessarios e uteis, tornarao a vida facil e mais propicio 
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o meio ao desenvolvimento das populates laboriosas, alem da cir- 

cumstancia de constitulrem artigos de consumo geral e illimitado e 

de influirem favoravelmente para o equilibrio das relagOes do commercio 

internacional, diminuindo as importagoes. 

A perseveranga neste proposito, a indefectivel diligencia no en- 

caminhamento desta nova phase da existencia nacional, hao de ser 

fecundas em geraes beneficios, garantindo a estabilidade dos traba- 

Ihadores, o mutuo auxilio, pela facil permuta, entre as diversas 

producgoes, o povoamento de extensas zonas incultas, e, em tempo 

nao remoto, a creagao de poderosos elementos de riqueza e engran- 

decimento e a formagao de capitaes que possibilitem o estabelecimento 

de indnstrias nutridas pelas nossas proprias materias primas. 

Nesta complexa contextura de difficuldades advindas da antiga 

accumulagao de cdntingencias mal sanadas, de deficiencias nao sup- 

pridasede reiteradas exigencies apenas contornadas, naoe mais cabivel 

qualquer contemporisagao; forgoso, indispensavei e agir decisivamente, 

jd preparendo a nossa regeneragao economica como base segura para 

boas finangas, ja recorrerido as'providencias de occasiao applicaveis 

ao momento criticd que opprime a NagSo. 

Pelo Ministerio da Fazenda vos serao communicadas as ideas 

do Governo relativamente ao assulnpto. 

Senhores Membros do Gongresso Nacional: 

As informagoes e indicagoes constantes desta Mensagem sobre 

os variados ramos da admmistracao serSo completadas pelas que 

encontrareis nos Relatorios dos differentes Ministerios. 

Ser-vos-hao ministrados quaesquer outros esclarecimentos que 

reputardes necessarios para o desempenho de vossas elevadas funcgoes. 

Capital Federal, 3 de maio de 1898. 

i 



Quadro da renda capitulada, arrecadada pelas Repartigdes da UniS,o, desde o 1° 

trinssbre do anno de 1S98, de accordo coai a lei u. 489 de 15 da dezembro 

de 1897, conforme os dados existentes no Thesouro Federal 

OBSERVAglo — A renda do trimestre, liquida aos depositos, im- 

porta em 75.431:550$130, maior de 2.162:801$642 do que a mencionada 

na Mensagem do 1897, apezar da diminuicao verificada na receita 

de importacao, o que se deve attribuir ao augmento havido na 

arrecadacao da renda interne. 

Importacao . 

Addicionaes. 

Sahida . . 

Interior . 

Consumo. . 

Extraordinaria 

Depositos . 

43:906$000 

14.218:216^761 

2.511:761$000 

3.219:882$534 

5.867;730$691 

55.323:441$835 

114:342$000 

81.299:230$821 



Nota do rendimento conhecido dos impostos creados novamente, augmentados ou 

modificados em sua cobranga, e arrecadados no 1° triraestre do exercicio de 

1898 

IMPORT AQ AO 

Taxa de estatistica  G9:510$000 

Imposto de pharoes: 

Em ouro  82:850$000 

» papel  22:3291000 

Dito de docas: 

Em ouro  25:612$000 

» papel  26:123$000 

INTERIOR 

Henda do Gorreio Geral  553:176$000 

Dita dos telegraphos electricos. . . 1.227:000$000 

Dita do Gymnasio Nacional. . . . 22:89S$000 

Dita das Escolas de instrucgao supe- 

rior   35:930$000 

Imposto do sello  2.055;869$91G 

Dito de 50/o sobre a polices de c )m- 

panhias do seguros estrau- 

geiras  48;655|000 

Dito de transporte  353:784$000 

Dito sobre vencimeutos e subsidios. 324:457$139 

Dito de2i/-20/o sobre divideudos . . 392:458$000 

69:5l0$0fX) 

105:179$000 

51:735$000 

5.014:228^055 
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CONSUMO 

Taxas sobre o fumo: 

Imposto .... 408:982$030 

Registro .... 407:480$000 

Taxas sobre bebidas: 

Imposto .... 628:074$00J 

Registro .... 256:250|000 

Taxas sobre phosphoros: 

Imposto .... 154:942$000 

Registro .... l;100$00i 

Taxas sobre sal: 

Imposto .... 652:G33$000 

Registro .... 2:300$000 

EXTRAORDINARIA 

Imposto de transmissao de proprie- 

dade, no Districto Federal. . . 

816:462$000 

884:324^000 

156:042$000 

654:933$000 2.511:761$000 

460:567|000 460:567$000 

8.212:980$0.j5 

—  
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Senhores Memhros do Congresso Uacional, 

Pelo decreto legislativo n. 456, de 12 de novembro do anno pas- 

sado, foi declarado em estado de sitio o territorio do Districto Fe- 

deral e da com area de Nictheroy, do Estado do Rio de Janeiro, 

pelo prazo de 30 dias. 

Por subsistirem os mesmos motives qne determinaram aquelle 

acto do Congresso Nacional, proroguei o estado de sitio, pelo decreto 

n. 2737 de 11 de dezembro, at6 31 de Janeiro, e pelo decreto n. 2810 

desta ultima data at6 23 de fevereiro. 

Para satisfazer o disposto no art. 80 § 3° da Gonstituigao, cum- 

pre-me relatar-vos as medidas que foram tomadas pelo Governo 

durante o estado de sitio e que foram julgadas necessarias naquellas 

circumstancias. 

Diante do tremendo attentado de 5 de novembro, que denunciava 

desde logo a existencia de uma conspiragao para fins politicos, o 

Governo ordenou que a autoridade policial iniciasse sem demora os 

inqueritos e syndicancias precisos, com o duplo intento de descobrir 

os co-autores e complices dos crimes que constituiram o referido 

attentado, afim de entregal-os opportunamente d acgao da Justiga, e 

de verificar a extensao e importancia dos elementos da conspiragao 

que, nesta capital e nos Estados, agiam no empenho de perturbar a 
i 

ordem e de apoderar-se violentamente do Governo da Republica. 

Concluido o inquerito especial sobre os crimes praticados no Arsenal 

de Guerra a 5 de novembro, as provas colhidas indicaram como respon- 

saveis os seguintes individuos: anspegada Marcellino Bispo de Mello, 

Deocleciano Martyr, Josd Rodrigues Cabral Noya, capitaes Manoel Fran- 

cisco Moreira, Servilio Jos6 Gongalves e Marcos Curius Mariano de 

Campos, Umbelino Pacheco, capitSo-tenente Rodolpho Lopes da Cruz, 

major Jeronymo Teixeira Franga, tenente-coronel Antonio Evaristo 

da Rocha, Jose de Souza Velloso, Fortunato de Campos Medeiros, 



Joaquim Augusto Freire, Dr. Manoel Victorino Pereira, senador Joao 

Cordeiro, deputados Francisco Glycerio, Alexandre Jos6 Barbosa Lima, 

Irinen Machado, Torquato Moreira e Alcindo Gnanabara, contra os 

quaes foi iniciada a formagao da culpa — a de uns perante o juiz 

criminal do Tribunal Civil e Criminal, em virtude de denuncia dada 

pelo 3° promotor publico desta capital, e a de outros perante os re- 

spectivos conselhos militares, por estarem sujeitos a esse fbro espe- 

cial ; exceptuados os indiciados que, por serem membros do Gongresso, 

so po:lem ser processados mediante licen^a das respectivas Cameras, 

como preceitua o art. 20 da Gonstituigdo. 

Dos inqneritos feitos, quer sobre o attentado de 5 de novembro, 

quer sobre factos diversos que ao mesmo se ligavam por circum- 

stancias, immediatas ou mediates, ficou o Governo informado e con- 

vencido de que, a datar de margo do anno passado, foi iniciada e 

mantida a conspiragao, tanto dos individuos co-responsaveis pelos 

crimes do dia 5, como de muitos outros — todos elles no empenho 

deliberado de depor-me do Governo por todos os meios, ainda os 

mais violentos, inclusive o assassinato, de que com effeito chegaram 

a langar mao. Por isso, e para fazer cessar tao grave estado de 

cousas e assegurar a estabilidade da ordem publica e do Governo 

Constitucional, inutilisando esse conluio criminoso que ameagava a 

sorte da propria Republica, tive necessidade de user das medidas 

que sao facultadas pelo § 2° do art. 83 da Gonstituigao. 

Em consequencia, foi effectuada a detengao de alguns individuos, 

nesta capital, em logar naa destinado a reos de crimes communs: 

a de uns — porque sobre elles houve, desde logo, provas da sua co- 

participagao nos crimes do attentado, e a de outros — porque eram 

nomeadamente reputados cooperadores mais activos e influentes e 

por isso mais perigosos na obra da conspiragao. Quanto aos 

primeiros, concluido o inquerito policial, o Governo os entregou as 

respectivas autoridades processantes ; quanto aos segundos, foram con- 

servados detidjs at6 que, parecendo ao Governo sufficientes as me- 

didas tomadas de vigilancia e precaugdo para destruir os pianos e 

os elementoscom que podiam contar, mandou restituil-os d liberdade. 
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Foi o que se deu em relagao aos senador Pinheiro Machado e 

deputados Timotheo da Costa, Jos6 Marianno e outros. 

Dentre os diversos detentos enteiideu, por^m, o Governo que era 

necessario destacar alguns, cuja influencia nos elementos de pertur- 

bagao da ordem para fins politicos tornava-os perigosos, se perma- 

necessem nesta capital; dahiodecreto de 21 de Janeiro, que desterrou 

o senador Joao Cordeiro, os deputados Alcindo Guanabara e Alexandre 

Jose Barbosa Lima, o major Thomaz Cavalcanti de Albuquerque, Fre- 

derico Jose de Sant'Anna Nery e Jos6 de Albuquerque Maranhao. 

Alguns destes tambem eram indiciados nos crimes de 5 de no- 

vembro e por isso o Governo scientificou em tempo as autoridades 

processantes da medida do desterro que os comprehendia, como tudo 

vereis dos documentos juntos. 

Nao tendo outro fim senao evitar a presenca daquelles individuos 

nesta capital, pelos motivos expostos, designei para sitio do desterro 

a ilha de Fernando de Noronha, que, alem de nao dear muito distante, 

tern ainda todas as condigoes de salubridade e conforto e promptos 

meios de communicagao. 

A medida do desterro foi, mais tarde, reduzida a quatro desses 

individuos, tendo cessado, em 29 de margo, em relaQao a Jose de 

Albuquerque Maranhao e Frederlco Jose de Sant'Anna Nery. 

0 acerto destas medidas — detengao e desterro — ficou ainda 

comprovad^ pela tranquillidade de que gozou esta capital durante o 

estado do sitio e mesmodepois de cessado este, em 23 de fevereiro. 

Entretanto, tendo a 5 de manp o Supremo Tribunal Federal 

concedido ordem para Ihe serem apresentados ios desterrados, 

attendendo a uma petigao de habeas-corpus, essa tranquillidade cessou 

subitamente e recomeQou a apprehensao do espirito publico. 

Os mesmos individuos que haviam sido detentos durante o 

estado de sitio, os agentes cjnhecidos de desordem, os inimigos 

declarados do Governo e partidarios exallados dos desterrados, ani- 

mados por essa decisao, retomaram suas posigoes anteri )res, reco- 

megaram as ameagas e os pianos de novas perturbagoes da ordem. 
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Nao obstante, o Governo mandou apresentar os desterrados ao 

Supremo Tribunal e prestou-lhe os esclarecimentos solicitados (do- 

cumento n. 10), confiante em que esse Tribunal mais uma vez reco- 

nheceria a sua incompetencia para decidir no caso sujeito. 

De facto, assim succedeu, e o Supremo Tribunal Federal, por 

AccOrdao de 26 de margo, confirmou os seus arestos anteriores do 

modo o mais explicito, como se ve do seguinte considerando: 

« Por consegivinte, se ao Congresso 6 que privativamente 

assiste a attrihuig&o para conhecer de taes medidas, que se 

resumem na detengdo em logar ndo destinado aos r£os de 

crimes communs e no desterro para outros sitios do terri- 

torio nacional, claro estd que ndo cabe ao Poder Judiciario, 

sem violencia do sentido natural dcssas palavraSy apreciar 

semelhantes actos, at£ que o Congresso tenha sobre elles 

manifestado o sen juizo politico. » 

A3 cousas, por6m, nao ficaram ahi. 

A agitagfio havia recomegado com intensidade, e por isso devia 

persistir em seus intentos. 

Na mesma sessao em que o Supremo Tribunal Federal se de- 

clarava incompetente para conhecer das medidas do estado de sitio, 

os partidarios dos desterrados annunciaram que nova petig5o de 

habeas-corpus seria, sem demora, apresentada a favor dos mesmos. 

Effectivamente assim o fizeram, e o Supremo Tribunal Federal, 

em sessao de 2 de abril, expedio outra ordem para que os des- 

terrados Ihe fossem apresentados no dia 16, afim de ouvil-os sobre 

o novo habeas-corpus requerido. 

Servio de fundamento ao novo pedido a allegagao de que os 

desterrados estavam em Fernando de Noronha, presidio destinado 

a r6os de crimes communs. 

Nada menos procedente. 

Essa mesma allegag5o, jd apresentada no habeas-corpus ante- 

rior, havia sido desprezada pelo Supremo Tribunal. 

Demais, era inexacto que os desterrados estivessem detidos em 

presidio naquella ilha, quando o seu desterro fora para o territorio 



desta e na^ para o estabelecinaento penitenciario alii existente, 

por conta do Estado de Pernambuco, e, na qualidade de desterrados, 

tinham elles naquelle logar inteira liberdade de occupaijao, locomocao, 

passatempo e habitagao por conta propria, como tudo consta das 

respectivas instrucQoes e mais documentos (doc. n. 7). 

Alem disso, assentada como estava pelo Supremo Tribunal Federal 

desde a sua primelra decisao em 27 de abril de 1892, posteriormente 

confirmada, a doutrina, tambem approvada pelas duas casas do 

Congresso Nacional, de que o Poder Judiciario nao tern competencia 

para conhecer das medidas do Execulivo durante o estado de sitio, 

antes que o mesmo Congresso se manifeste a respeito, na f6rma do 

§ 3° do art. 80 da Constituigao, claro estava que o novo pedido de 

habeas-corpus, sob qualquer fundamento, era simplesmente imper- 

tinente. 

Desta vez, por6m, assim nao pareceo 6. maioria do Supremo Tri- 

bunal Federal, que, rompendo com todos os precedentes, concedeu, por 

AccordSo de 16 de abril, a ordem impetrada, e restituio d liberdade os 

individuos cuja presenga aqui o Governo considerava perigosa a 

ordem publica. 

NSo dissimulo que foi grande a minha decepgSo, vendo a acgfio do 

Poder Judiciario contrapor-se, desta sorte, aos effeitos de uma medida 

que o Governo reputava indispensavel, como garantia da ordem, e, 

alem disto, apoiada nas decisoes anteriores do proprio Supremo Tri- 

bunal Federal. 

Essa decisao, ferindo o art. 80 da Constituigao, abalou a harmonia 

indispensavel entre os Poderes, que a mesma ConstituigSo creou como 

orgaos da soberania nacional, jd exercendo attribuig5o conferida 

privativamente ao Congresso, jd inutilisando, antes do julgamento 

deste e nas vesperas de sua reuni5o, as providencias repressivas 

reputados necessarias pelo Executivo, a bem da manutengao da ordem. 

Como era facil de prever, semelhante decisao, influenciada pela 

paixSo partidaria, animou e augmentou a ousadia dos perturbadores 

da ordem. Os adversaries do Governo, que nao recuam diante do 

crime como meio de combatel-o, sentindo-se assim apoiados pelo 
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mais elevado Tribunal Judiciario da Republica, reassumiram a atti- 

tude anterior ao attentado de 5 de novernbro e a sua imprensa 

comegou desde logo a usar da mesma linguagem injuriosa e amea- 

gadora que enapregara nas vesperas e no dia daquelle attentado, in- 

citando seus sectarios a novas tentativas. 

Sem oppor embaragos a essa decisao do Supremo Tribunal, nao 

obstante a sua inconstitucionalidade, o Governo limitou-se a tomar 

medidas de severa vigilancia para impedir a perturbagSo da ordem e 

para reprimir energicamente qualquer tentativa com esse fim. 

A ordem publica nao tern sido alterada e continuard a ser man- 

tida, porque o Governo, al6m do apoio da grande maioria da Nagao, 

conta para isso com o concurso de todas as classes armadas, cuja 

attitude correcta e patriotica merece louvores. 

Senhores Membros do Congresso: 

Mo tenho necessidade de occupar-me com a indicagdo e analyse 

detalhada de todas as circumstancios que crearam o meio em que o 

Governo teve de agir, porquanto no que ahi fica exposto, no conheci- 

mento que tendes das occurrencias e nos documenlos que instruem 

esta Mensagem encontrareis os elementos precisos para pronunciardes, 

com sabedoria e patriotismo, o juizo que a Gonstituigao vos confiou 

privativamente. 

Tenho plena consciencia de haver cumprido o men dever na si- 

tuagdo melindrosa e difficil que, para as instituigbes vigentes, creou o 

monstruoso e aviltante attentado de 5 de novernbro; e nutro a alen- 

tadora convicg5o de que vbs sabereis cumprir o vosso, com igual 

devotamento pela estabilidade e prosperidade da Republica. 

Capital Federal, 12 de maio de 1898. 
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Help dos (lociiiiieitos pe acompaiain a lasapi ao Coapesso 

Uacioaal, relatifa ao estaflo fle sitio 

1.° Copia do decreto legislativo n. 456 de 12 de novembro de 1897 —Pro- 
mulga o estado de sitio por 30 dias na Capital Federal e comarca de Nictheroy. 

2.° Copia do decreto n. 2737 de 11 de dezembro de 1897 — Proroga atd 31 de 
Janeiro o estado de sitio declarado pelo decreto n. 456. 

3.° Copia do decreto n. 2762 de 24 de dezembro de 1897 — Saspende por dous 
dias o estado de sitio, em relagao a comarca de Nictheroy. 

4.° Relatorio, publicado no DiaKo Official, Ho 1° delegado auxiliar Dr. Vi- 
cente Neiva, datado de 10 de Janeiro de 1898, sobre o attentado de 5 de novembro. 

5.° Copia do aviso de 18 de Janeiro de 1898, do Ministerio da Justiga ao da 
Guerra, a respeito de dois detentos militares. 

6.° Copia do decreto de 21 de Janeiro de 1898 — Desterra a seis detentos para 
a Ilha de Fernando de Noronha. 

7.° Copia do aviso de 22 de Janeiro de 1898, contendo instrucgoes ao comman- 
dante do transporte Andrada. 

8.° Copia do aviso de 27 de Janeiro ao juiz do Tribunal Civil e Criminal — 
sobre dois detentos, membros do Congresso Nacional. 

9.° Copia do decreto n. 2810 de 31 de Janeiro de 1898 — Proroga atd 23 de 
fevereiro o estado de sitio. * 

10. Copia do aviso de 11 de margo de 1898, dirigido ao Supremo Tribunal 
Feperal. 

11. Copia do aviso de 24 do mesmo mez e anno. Idem. 

12. Copia do aviso de 15 de abril subsequente. Idem. 
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DOCUMENTO N. 1 

DECRETO N. 456 DE 12 DE NOVEMBRO DE 18 97 

Declara em estado de sikio, por 30 dias, o territorio do Districto Federal e da comarca do 
Nictheroy. 

0 Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil: 

Fago saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a seguinte reso- 
lugao: 

Art. 1.° Pica declarado em estado de sitio, por 30 dias, o territorio do Districta 
Federal e da comarca de Nictheroy, no Estado do Rio de Janeiro. 

Art. 2.° Revogara-se as disposigSes em contrario. 

Capital Federal, 12 de novembro de 1897, 9.° da Republica. 

Prudente J. de Moraes Barros. 

Amaro Camlcanti. 

DOCUMENTO N. 2 

DECRETO N. 2737 DE 11 DE DEZEMBRO DE 1897 

Proroga ate 31 de Janeiro proximo fufcaro o estado de sitio declarado pelo decreto legislativo 
n. 456 de 12 do mez passado. 

0 Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil; 

Attendendo a que subsistem, actuando com a mesma intensidade, os motivos, 
expostos em Mensagem ao Congresso Nacional, qua deterrainaram o decreto legis- 
lativo n. 456 de 12 do mez passado, no exercicio da attribuigao conferida pelo 
art. 48 § 15 da Constituigao : 

Resolve, nos termos do art. 80 da mesma Constituigao, prorogar o estado de 
sitio, com suspensao das garantias constitucionaes, no territorio do Districto Federal 
e da comarca de Nictheroy, do Estado do Rio de Janeiro, at6 31 de Janeiro proximo 
futuro. 

Capital Federal, 11 de dezembro de 1897, 9° da Republica. 

Prudente J. de Moraes Barros. 

Amaro Cavalcanli. 
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DOOUMEHTO N. 3 

DECRETO N. 2762 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1897 

Sunpende por dous dias, era relagao a comarca de Nictheroy, do Estado do Rio de Janeiro, 
o estado de sitio declarado pelo decreto n. 2737. 

0 Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil : 

Attendendo a quo devem realisar-se no dia 26 do mez corrento, no Estado 
do Rio de Janeiro, as eleigOes para os cargos de membros da respectiva As- 
sembl^a Legislativa; 

Resolve suspender durante os dias 25 e 26 de dezembro corrente, em relaoao 
a comarca de Nictheroy, o estado de sitio declarado pelo decreto n. 2737 de 
11 deste mez. 

Capital Federal, em 24 de dezembro de 1897, 9' da Republica. 

Prudente J. de Moraes Barros. 

Amaro Cavalcanti. 

DOCUMENTO N. 4 

ATTENTADO DE 5 DE NOVEMBRO 

Relatorio do Dr. Vicente Neiva, 1° delegado amiliar 

Nunca melhor applicagao tiverara as palavras do grande orador romano, 
quando no seio do Senado inyectivaya a Catilina, imagera immorredoura da traigao, 
da conspiragao politica, como no momento por que passa a nossa nacionalidade. 

Com effeito, o espirito publico, grandemente impressionado pelas constantes 
luctas contra a autoridade, acha-se deante da audacia dos ambiciosos de todas as 
£poeas, dos demolidores de todos os matizes, dos reformadores de todas as seitas. 

Accesa era a iucta fratrici la armada pelo brago fanatico de urn vesanico no 
inhospitos sertoes da Bahia, quando as armas da Republica soffreram inolvidavel 
rev^z, perdendo urn punhado de bravos, a cuja frente estava o illustre coronel 
Moreira Cesar. 

Echoando tristementa nesta Capital a 7 de inar«o a uoticia, manifesta«oes 
pat notices a pnncipio, o logo apds politioas, apaixonadas, so fazem sentir; ao ye- 
nerando Chefe da Nagao se levava om conta o mallogro da expedigao que havia 
sido, alias, planejada e organisada pelo Vice-Presidente da Republica. 
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Parodiando a resposta que Demosthenos deu perante accusaeao de Eschino, o 
Chefe da Nagao, podia dizer-lhes: — desgragados, si 6 o desastre publicoque vos da 
a audacia, quando deverieis lastimal-o conmosco, esforgai-vos por mostrar, no quo 
dependeu de mim, em que contribui para a nossa desgraga ou o que nao tenha 
devidamente evitado. 

A exaltagao explodio. 0 coronel Gentil de Castro, em quern symbolisava-se a 
id^a da reacgao monarchica, que se procurava fazer crer existir em Canudos, foi 
assassinado, e as redacg5es de diversos joruaes assaltadas pela intolerancia de seus 
adversaries. 

Eram os ultra-radicaes, os jacobinos, como se intitulam os que, em politica, se 
consideram vestaes que guardam o fogo sagrado do sanctuario, fbra do qual, a seu 
ver, estao os inimigos da Republica. 

E entao, triste irrisao, eutre os inimigos da fe pura foi citado o nome de quern, 
rompendo o circulo de ferro eleitoral, veio no parlamento brazileiro annunciar a boa 
nova republicana: foi citado o nome do Presidente da Constituinte da Republica. 

0 honrado Chefe da Nagao, pelo criterio com que dirigia a sua administragSo, 
baseida no respeito absoluto a Constituigao, tornava-se pernicioso ao radicalismo 
exaltado, ao jacobinismo; era preciso que deixasse o Governo: para sutstituil-o 
devia vir quern, para ser agradavel a esse radicalismo, estivesse disposto a divor- 
ciar-se dos sentimentos conservadores da sociedade. 

Esse espirito de desordem que se julgara bem depois desses excessos, encon- 
trando na imprensa radical justificativa para a sua condemnavel exaltagao, devia 
ter procurado nas trevas e com a necessaria precaugao, o meio de realisar em dia 
apropriado, em occasiao opportuna, a eliminagao dos que estorvavam a marcha 
creacente de seus desejos, odios e paixoes. 

E procurou... 

Uma ordem parte do Ministerio da Guerra. A Escola Militar revolta-se contra 
essa ordem. 

Era preciso manter a disciplina: o Governo agio. 0 Exercito, dignamente 
representado pelos corpos da guarnigao, acercou-se do Governo.e deu a Patria tes- 
temunho bem frisante do exacto cumprimento de seus deveres. 

Essa questao irrompe no seio da representagao nacional: e proposta uma 
mogao de congratulagao ao Governo. 0 leader do Partido Republicano Federal 
oppoe-se a essa mogao, e a mesma, incoherentemente combatida, cahe em votagao 
nominal. 

Pelo momento historico da sua orgauisagao, pelos elementos heterogeneos de 
que se compunha, e porque Ihe faltava a unidade de acgao, a unidade de peusamento, 
scindio-se o Partido Republicano Federal, que, pelas cores politicas existentes em 
seu seio, mais nao era do que um arco-irls, na phrase vibrante de Emilio Castellar. 

Com a scisao em dois campos oppostos se achou a politica do nosso paiz: de 
um lado o Partido Republicano Federal, ainda com um consorcio do radicalismo, 
do jacobinismo confesso, com espiritos, sem duvida alguma, cheios da maior mo- 
deragao e que apenas, talvez por coherencia e talvez ainda pelo momento politico, 
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so conservavam adstrictos a origem liistorioa ; do outro lado, o elemento conser- 
vador, organisado em o Partido Rcpublicano, apoiaudo o Goveruo no momento 
diflficil porque passa a Nagao. 

Na Camara, a opposigao cr§a as maiores difliculdades ao Governo, procurando 
uegar-lhe os mais simples recursos de administraQao. 

Em imprensa exclusivamente sua, o Partido Republicano Federal, pelos seus 
mais exaltados membros, esquece-se de que o Governo do Dr. Prudente de Moraes 

o Governo do sen paiz, de que o Chefe da Nagao 6 a encarnagao da Patria, e atira, 
em linguagem que disputa a palma a mais incivil, insultos, os mais grosseiros, ao 
Ch efe do Estado. 

A lucta de Canudos renova-so : eutra em operagbes a ultima expedigao. 
As difficuldades resultantes da natureza do caminho a percorrer, do meio de 

transporte, a propria lucta em si, favorecendo os fanaticos pela posigao topographica 
do arraial, tudo 6 levado a conta do Governo, a conta do Chefe da Nagao. 

A intriga substitue o argura ento : Canudos 6 o matadouro, Canudos 6 a sphynge, 
exclama a imprensa radical . ( App. a fls. 9 e 51. ) 

0 Governo satisfaz a sphynge immolando o Exercito, exclama 0 Republicx cm 
sua edigao de 15 de julho. ( App. fl. 9. ) 

0 Exercito respondia, patrioticamente, a essas intrigas, marchando devotada- 
mente para o theatro da lucta. 

A ida do bravo Marechal Ministro da Gnerra a Bahia, representando o pensa 
mento do Goveruo, que assim queria de perto proporcionar, com presteza, o que 
necessario fosse a expedigao que se batia,' 6 considerada pela imprensa partidaria 
eomo desautoragao ao general chefe da expedigao. 

Em linguagem cheia de despeito, repleta de odios, mostra essa mesma imprensa 
a porta do palacio ao Presidente da Republica. .. 

A discussao do tratado franco-brazileiro, questao delicada'como sao as pendencias 
internacionaes, offerece ensejo para artigos e boletins os mais impatrioticos : « Abaixo 
de San Marino v 6 a synthese . ( App. fl. 38. ) 

A' praga publica quer-se levar a discussao de um assumpto que requer 
a calma que nao pode haver nas assembl&is populares. 

Meetings se projectam ; o Vice-Presidente da Republica entende que todos 
os politicos salientes da opposigao devem cercar o deputado Barbosa Lima, 
promoter de um meeting annunciado violentamente da tribuna da Camara, 
r eputaudomesmo necessario arraujar-se algumas pessoas que os podessem defender, 
visto a policia cogitar da prohibigao. (Auto de declaragoes a fl. 142.) 

Da saccada d' 0 Republica, em termos os mais inconvenientes, a pessoa do 
Chefe da Nagao 6 coberta de apodos, porque a policia prohibe esses meetings, 
eujo fim unico 6 a pertubagao da ordem. 

A esse tempo reuuem-se as convengoes dos dous partidos para a escolha 
dos candidates a proxima eleigao presidencial ,* surgem as candidaluras nos 
campos oppostos ; despeitos surgem tambem : aggrava-se o momento politico. 

Abertamente afllrma-se quo o Dr. Prudente de Mcraes nao ha de presidir 
essa eleigao. (Auto do fl. 162.) 

0 Vice-Presidente da Republica havia communicado a um seu amigo que nao 
seria candidate e, alem deoutros rr.otivos, yorque <i:si me elegessem eu estariaimpos- 
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sibilitado de exercer em algura mouiQQto critico, quo ainda po le sobrevir atd 15 
do novombro de 1898, a Prosidencia da Republica n. ( Doc. a fl. 213. ) 

Durante todo esse periodo sentia-se, do certo, alguma cousa extranha amea- 
gando a ordem coustitucioual. 

A policia agia para nao consentir na manor perturbagao da ordem. 
Devia estar, era seu dever, o com offeito esteve, attenta a todos os rumores: 

falava-se tanto em movimento armado... Ao capitao Servilio Googalveschegou, no 
quartel onde so achava preso, a noticia de urn movimouto em julho: nessa epoca o 
Goveruo collocou de promptidao a Poll.da e o Exercito, e 0 Repuhlica em sua edigao 
de 9 de julho oscrevia cheio de indignagdo o editorial « Queha ? ». ( App. 11. 6. ) 

A attitude correcta e constituciooal dos corpos da guarnigao faz com qua 
olhassem para a Bahia: de la partiria o movimento. ( Auto de 11. 183. ) 

Termiua a lucta de Canudos. 
Tolos, generaes e soldados, cumprem o seu dever e voltam aos seus destinos, 

recebendo o testemunho de reconheciraeuto da Patria. 
No meio de toda essa desorieutagao politica 6 impossivel suppor-se que se re- 

corra ao punhal ? 
Da Bahia chegava parte do Exercito em operagoes. 
Annunciava-se pela imprensaja chegada do general Barbosa. 0 Repuhlica escrevia 

nesse mesmo dia o artigo « Julgados e condemuados » e termina assim: « a condem- 
nagao ja se Cez e ha de cumprir-se : — tern de retirar-se, mauda-o uraa von- 
tade que 6 superior ... ». ( App. 11. 42. ) 

A seutenga havia sido lavrada por esse espirito de desordem, de que acima tra- 
tamos, apos as scenas de margo : a vontade que manda a retirada 6 a garrucha do 
anspegada : 0 Repuhlica desempenhava, assim, bem o papel de pregoeiro da sen- 
tenga de morte nos ultimos instaates do coudemnado. 

* 
* * 

Acompanbado de sua casa civil e militar, o Sr. Presidente da Repuhlica diri- 
gio-se para bordo do paquete Espirito Santo no dia 5 de novembro, afim de dar 
uma prova de aprego aos que voltavam da lucta. 

0 Arsenal de Guerra, ponto do embarquo, estava repleto de povo ; notava-se 
desusado movimento. 

0 Sr. Presidente chega e dirige-se ao embarcadouro: na sua passagem estava 
urn anspegada fardado e armado, que respeitosamente Ihe fez as continencias... 
(Auto de 11. 84.) 

Muitas pessoas permanecem no Arsenal, nao vao a bordo: aqui e alii formam- 
se grupos e alguns nao podem center o seu despeito contra o Chefe do Estado. 

Aquillo que alii so observava era o resultado desses insultos grosseiros que, dia 
a dia, ora na Camara, ora na imprensa radical, se atiravam contra a veneranda 
pessoa do Chefe da Nagao. 

Chamava a attengao, pelo estado de agitagao em que se achava, um homem 
cheio de an nos e em sua companhia um outro, que devendo ser generoso como a 
mocidade exige, fazia parte dos quesoltavam phrases aggressivas. (Autos de fls. 46, 
216 e 225. ) 
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Satisfeito o oijectivo do sua ida a bordo, rogrossa o Sr. Prosidonte e, ao desem- 
barcar no Arsenal, ouvem-so acclamaQOes diversas, c a multidao difllcilmente deixa 
caminho para passar o Cliefo da Nagao. 

S. Ex. era ladeado pelo benemerito marechal Machado Bittencourt, general 
Luiz Mendes de Moraes e, logo ap6>, dous a dons, vinhim os membros da casa civil 
e militar, os coroneis Jodo Naiva, director do Arsenal, Thome Cordeiro e outras 
pessoas. 

Ao sahir S. Ex. do embarcadonro e ao voltar para a alameda central, bem em 
frente ao porlao de Minerva, cerca do uma bora da tarde, surge do meio do povo, 
donde partira o grito de « viva a memoria do marechal Floriano Peixoto » e do lado 
direito da comitiva presidencial, ecomoque impellido, o mesmoanspegada que havia 
momontos antes tirado o seu kepi, a passagem do S. Ex. ( Auto de fl. 47. ) 

llapido, osse anspegada atira-se a frente do Sr. Presidente e, de garrucha em 
punho, apontmdo-a contra S. Ex., esforga-se para executar o sen perverso de^iguic. 

Grave e sereno, o Sr. Presidente desvia a anna, que, por enganode mauejo, o 
anspegada nao conseguira fazer disparar. (Auto de fl. 68. ) 

Com rapidez que nao se descreve, em defesi de S. Ex. atiram-se o marechal 
Machado Bittoncourt, general Luiz Mendes de Moraes, o alferesCunhi Moraes e 
outros: estabelece-se lucta horrivel e cheia de commog5es, e a multidao, que ate 
entao acotovelava a comitiva, affastava-se lentamente, deixando livre o espago em 
que se dava essa lucta travada entre o marechal, que offerecia sua vida em defesa 
do Chefe da Nagao, o o anspegada. 

Dnrou segundos essa lucta. 
Alma devotada ao bem, vendo que o anspegada podia ser offendido physica- 

mente,como era natural, pelos ofliciaes da casa militar do Sr. Presidente e seus 
ajudantes do ordens, que ao mesmo tempo se atiravam de espadas desembainhadas, 
o bravo marechal, suppondo-o talvez ja inoffeusivo, porque o via sem a garrucha, 
volta-se para esses ofliciaes e, na occasiao em que Ihes peie que nao to^uem no re- 
fer! lo anspegada, recebe, vibrado por este, que entao empunhava uma faca, grave 
ferimento. ( Auto de fl. 68. ) 

Renova-se rapidamente a lucta, o o marechal cahe exanime, cadaver, ao punhal 
de urn soldado, com quatro ferimentos descriptos no auto de corpo de exame, fls. 152, 
e a seu lado estava gravemente ferido o chefe da casa militar. ( Auto de corpo de 
delicto fl. 10. ) 

0 momento era angustioso. A vida do Chefe da Nagao corria o ir.ais serio pe- 
rigo ; o anspegada alii estava armado, e, si 6 possivel a phrase, cheio de prestigio no 
crime: urgia que S. Ex. se retirasse. 

Os que acompanhavam o Sr. Presidente levaram-n'o entao atd seu carro, 
apezarde sua insistencia para permauecer alii, como que aguardando a terminagao 
da lucta, cujo desfecho ignorava ainda entao. 

Estava consummado o attentado. 
Logo apos a sahida do Sr. Presidente, e quando ainda era patento a seusagan 

que tao grave attentado produzio, surge entre acclamagOes o Sr. Vice-PresiJeute, 
que regressava de bordo, onde tambern tinha ido, e a quern, como diz a testemuuha 
de il. 225, se victoriava como futuro Presidente, pois a noticia quo corria era quo o 
Sr. Dr. Prudente de Moraes se achava mortalmento ferido... 



A peilitlo do Sr. coronal direct)!' do Arsenal, que, dipig-inio-sa no grapo on quo 
vinhi o Viee-Presideute, commanicara ao general Barbosa o lamentavel atlentado, 
cessarn as acclamagOes e manifestagoes qne se faziam, retiranlo-se em seguida o 
Vice-Prosidente, uao in Jo, porbm, ver o cadaver vonerando do marechal, sahindo 
em debandada os individuos que faziam taes mauifestagQes. ( Autos do fls. 38, G3, 
68 e 225. ) 

Desarmado com grande diiricullado o anspegada, que nesse acto fn io leve- 
meute o cabo da Brigada Policial, Alfredo Francisco Martins Pereira, na occasiao de 
tomar-lhe a faca ( auto de corpo de delicto de fl. 220 ) e pouco antes ao alfercs Joao 
Manoel de Faria (auto de corpo de delicto de fl. 16), foi, em flagrant preso c reco- 
lliido a penitenciaria do estabelocimento. 

Apezar da mais absoluta prova da autoria, que era patente, pelos depoimontos 
contestes das testemunlias de fls. 38 a 48 e 63 a 70, cnnparecendo momentos de- 
pois, obtida a devida liconga da autoridade militar respectiva, interroguei o ans- 
pegada, que se uegou a dar-me sobre o caso qualquer resposta, o que so repetio por 
muitos dias, dizendo-me sempro que nao trahiri.i sea juramento, deixando, ontao, 
ver que um pacto de sangue, sob juramento prestado em nome de alguma cousa sa- 
grada ou veneravel, houvosse feito essa praga, cajo nome 6 Marcellino Bispo de 
Mello, anspegada do 10° batalbao de infantaria do Exercito. 

A policia, qne comegava a ser accusada de nao estar presente, quando so deu o 
attentado dentro de uma praga de guerra, onde, por conseguinte, nao tinba obri- 
gagaoa cumprir, dovia para procurar o crime em suas causas, o crime em seus an- 
tecedentes, abrir, como fui encarregado, nos termos do ofllcio de fl. 2, rigoroso 
iuquerito, apezar do corapetente processo aberto immediatameute no foro militar. 

★ 
* * 

A' policia mais que suspeita era a pessoado entao capitao hoaorario Deocleciano 
Martyr; na ladeira do Ascurra, no dia 30 de outubro, havia elle juntamente com 
o anspegida sido preso, o que a imprensa exaltada reputou uma grande violencia. 
( App. fl. 55. ) 

Deocleciano, que havia feito aununciar pela imprensa que iria a bordo distribuir 
retratos do marechal Floriano Peixoto, ao envez disso, logo pela manha do 
dia 5, tomara o bond da Ponta do Cajii das 8 boras e 36 minntos, no largo de 
S. Francisco de Paula, iudo para o quartel do 1° regimento de cavallaria, onde 
pernoitou ; notas policiaos ess\s que foram perfeitamente confirmadas pelo depoi- 
mento de fl. 102. 

Solicitada pessoalmente por mim, no dia 6, a sua prisao ao Quartel-Geueral do 
Exercito, foi Deocleciano cntregue a Policia, por intermedio da mesma repartigao, 
que o fez acompanlnr com a copia do officio de fl. 13 do commandante do mesmo 
regimento, no qual se dizii que o referido Deocleciano, que alii havia ido em visita 
a um seu amigo, tendo noticia de que se propalava estar envolvido nos aconteci- 
mentos do Arsenal, se havia considerado preso, 

Submettido a intorrogatorio a fl. 23, negou obstinadamento qualqum co-parti- 
cipagao sua no attentado. 
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Ante tal negativa e o silencio absolute do anspegadn, facil <S ver as didlculdades 
quo surgiam ; das pessoas presentes ao facto, aldm da Jescripglo do crimo, cujo 
au^tor era o referido anspegada, e da descripgao do momento, que era caracteristico 
o que deixava bem ver a natureza do attentado, nada mais do prompto se podia 
obter. 

0 crime nao polia ter, de certo, sido concebido, resolvido e planejado S(5mente 
pelo anspegada ; o momento indicava que o anspeg ida era instrumento de exploragao 
politica : alguera devia estar atras desse instrumento. 

Iiinumoras diligencias foram feitas, e, palavra a palavra, ioformagao a infor- 
magao, surgia sempre o serapre ao lado de Deocleciano o anspegada (Autos do 
fls. 5 e 56. ) 

As mais importantes testemunhas dopuzeram ; os depoimentos dos Drs. Josd 
Ferrao de Gusmao Lima, Jos6 Paulino de Albuquerque Sarmento o o do pliarma- 
ceutico militar Manoel da Costa Villas Boas, acliam-se a fls. 49, 72 e 79. 

Nenbuma duvida restava. 
Deocleciano ao primeiro, muito antes do attentado, contara tudo ; o Sr. Presidente 

havia de ser assassiaado por urn anspegada do 10°, com urn tiro de garrucha, estando 
a bala envenenada. Ao segundo, em um trem da Estrada deFerro Central do Brazil, 
nos ultimos dias de outubro, Deocleciano convidara para tomar champagne, dentro 
de 15 dias, dizendo-lhe que o motivo era estar, dentro desse prazo, f^ra do poder, 
o Sr. Dr. Prudente de Moraes. Ao terceiro pedira Deocleciano activissimos venenos, 
e, nao tendo sido satisfeito esse pedido pessoalmeute feito, renovou-o por carta, 
que se acha a fl. 51, sen lo portador desta o anspegada Marcellino Bispo de 
Mello. 

Ante tao robustas presumpgoes, senao provas, da co-participagao de Deocleciano, 
com a devida permissao, no dia 13 de novembro, tentei interrogar o anspegada no- 
vamente, que, apos ligeira indemsao, contou toda a historia do crime, como se v^ do 
auto de fls. 84 a 89 v.; declaragSes importantissimas, porque, confessando arutoria, 
apresentou como sens companheiros Deocleciano Martyr e Jose de Souza Yelloso, 
gerente d'O Jacobino. 

E' uecessario ler o interrogatorio, ler as declaragoes do anspegada, para ver-.je 
quanta perversidade em todo esse drama terrivel, e quantas consideracoes fez Deocle- 
ciano sobre traigao a Republica, lado pelo qua! deu corabate ao espirito desse anspe- 
gada . 

Nessas declaragoes, com a singeleza de um homem ignorante, espirito, porem, 
atilado, descreve o anspegada o modo por que conseguiu Deocleciano incutir-lhe no 
animo o desmoronamento da Republica, si continuasse a ser dirigida pelo Governo 
actual. 

A intriga de que fallei no principio deste relatorio produzia os seus effeitos: 
o Governo tratava de immolar o Exercito; a questao de Canudos tinha o intuito de 
fazer voltar a monarchia, dizia-lhe Deocleciano, que o mandava ler os jornaes exal- 
tados para so certiticar. 

Despertando nesso anspegada senlimentos de tal ordem, Deocleciano poz a seu 
lado, no trama que havia um dia concebido, esse instrumento, e fazendo o anspegada 
jurar pela honra do marechal Floriano de que nao havia de ser traidor, eil-o em 
campo para executar o phmo infernal. 
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Aoompanhemos o auspegada, o o vamos encontrar na exposigao da Academia 
do Bellas Artes, na igreja devS. Francisco de Paula, em uma missa, a espera do 
Sr. Presidente, que, por6m, nao comparecsu a essa solemnidade. 

Entremos no jardim da praga da Republics, no dia 7 do setembro, no festival 
alii havido, o o encoatraremos com uma caixa apropriada o dentro della um mos- 
quetao Manulichor, quo Doocleciauo, dopois de fazel-o beber muito viuho do Porto, 
Ihe d^ ra para ir executar o crime, diante da certeza dada por Jos^ de Souza Velloso 
de quo o Sr. Presidente alii se achava. 

Nessa occasiao, diz o anspegada, nada quiz fazer : ted's estavam alii tao sa- 
tisfeitos, o dia era de festa nacional, a ludependencia da Patria, e perto de S. Ex. 
estava o Sr. general Cantuaria, quo o havia tratado tao bem quando uma occa- 
siao com elle fallou. 

No Iheatro Lyrico, no concerto em beneflcio das victimas de Canudos, devia 
se realisar o piano; nao foi, pordm, alii o anspegada pela corteza quo Hie deu 
Yelloso de que o Sr. Presidente havia entrado por um portao lateral, em seu carro, 
e que a policia estava vigilante, achando-se presentes e nas proximidades, diversas 
autoridades, entre as quaes o 1° delegado auxiliar. 

Diversas outras occasiQes Iho iudica Deocleciano: nas touradas, na exporiencia 
de canhoes no Realengo, no Arsenal de Guerra, no dia da chegada do marechal 
Bittencourt, da Bahia, e outras muitas. 

Chega o dia 5 de novembro. 0 anspegada pela manha, muito cedo, como de 
vespera se combiuou, vai a redagao d'O Jacobino: alii ja se acham Deocleciano e 
Yelloso. Deocleciano incita-o a cumprir o quo estava resolvido: raanuseando a 
garrucha, esta dispara e a carga vai empregar-so no forro e na parede da sala 
onde estavam. Part© o anspegada para o Arsenal o atras delle o seu companheiro, 
a sua sombra nas teutativas, Jos6 de Souza Yelloso: Deocleciano relira-so e toma o 
destino que ja nos e eonhecido. 

No Arsenal entrega-lhe Velloso uma pequena caixa: dentro della uma gar- 

rucha muitas vezes alvejada na redacgao d'O Jacobino, no momento em que grand® 
era o barulho produzido pelos vehiculos ua rua, e uma faca bastante afiada com- 
pletava o conteiido dessa oaixa, instrumentos esses que, como ja descrevemos, 
serviram ao anspegada para a execugao do grave attentado, dos graves crimes por 
elle commettidos. 

Preso sem perda de tempo Jose de Souza Velloso, em Cachoeira de Macacii, 
para>nde havia fugido, nega tudo e s6, pouco a pouco, ante a certeza e precisao 
das perguutas, vai, em seus diversos interrogatorios, uma a uma, conlirmando as 
accusagOes que sobre si pesam. 

E' assim que confessa: que 6 o companheiro de Deocleciano ; que foi a praga da 
Republica e ao theatro Lyrico veriflcar si o Sr. Presidente da Republica alii se 
acha ; que comprou a garrucha ; que era quern a carregava para as experiencias 
dealvo, que se faziam nas condigOos ja descriptas, na propria redacgao d'O Jacobino, 
Nega, entretanto, ter estado no Arsenal do Guerra, onde, como vimos, o anspegada 
diz ter elle estado e Ihe entregue a caixa. 

Esta, por^m, perfeitamento provado esse ponto: as testemunhas de fls. 216 e 
225 reconhecem nos autos de fls. 227 o 228 na pessoa de Velloso o velho agitado, 
nervoso, que em companhia do mogo, que d Fortunato do Campos Medeiros, omesmo 



que, como diz a testemunha de H, 40, nao continha a sua exaltaqao politica, no Ar- 
senal de Guerra passeava momentos antes do crime. 

Ainda mais es!a provado, porque o sargento do 9d regirnento do cavallaria que 
depoz a fl. 281 reconheceu em Velloso o individuo que o anspeqada Hie mostrou 
alii como gerente d'O Jacobino, como disse o mesmo auspeqada. ( Auto de fls. 203 e 
282. ) 

Sem perda de tempo, apos a> doclaraq^es do anspoqvla, proceleu-se a exame 
no predio em que funccionava a redacqao d'(9 Jacohino, a rua de Uruguayana n. 104, 
e nesse exame, cujo auto estaafl. 123, s) encontraram os vestigioj das balas 
empregadas no furro e na pareJe da sala, tal qual como descreve o anspeijada no 
seu interrogatorio. 

Provada assim, do mo lo o mais pleno, a autoria do crime ; provada a grave 
responsabilidade do anspeqada polos depoimentos e sua confissao ; provida a co-par- 
ticipaqao de Jo;.6 de Souza Velloso; conflrmadas, em todas suas partes, as decla- 
raqoes do mesmo anspeqada, Deoclociano, contra quern as mais esmagadoras provas 
se accumulavam, resolvea-se a f illar, e o fez allegando que impossivel Ihe era cou- 
tinuar na attilu le que at(§ entao guardara, at6 mesmo peraute o anspeqada, a 
quern, de preferencia aos outros seus companheiros, devia ser leal. 

Assim, pois, assumindo, por sua vez, a responsabilid ide o confessan lo a sua 
co-participaqao, coutou Deoclociano em os autos de H. 183 a 184, 186 a 189 e 195 
a 198, toda a historia do grande attentado, apresentando, um a um, os seus com- 
panheiros, todos co-participantes do abomiuavel piano, como era resume pass imos 
a ver das suas declaraqoes, constantes dos referidos autos. 

* * * 

Poucos dias depois de ter reassumido o governo da Republica o Sr. Dr. Pru- 
dente de Moraes, Deoclociano compareceu a uma reuniao secreta na sala dos fundos 
do predio em que entao funccionava o Club Mililar, a qual estavam presentos o 
tenente-coronel honorario Jom Rodrigues Cabral Noya, capitaos Marcos Curius 
Mariano de Campos, Sorvilio Juse Gonqalves, capitao-tenento Rololpho Lopes da 
Cruz e major Jeronymo Teixeira Franqa, e, tratin lo-se alii dj Canudos, resolveu-se 
conspirar contra o Govern); nada ficando, pordm, definitivamente combinado, 
marcou-se, para a noite seguinte, nova reuniao no jardim da Praqi da Republica. 

Ncssa noite, com edeito, alii so reuniram os mesmos individuos, meuos o capitao 
Servilio Gonqalves, compareceu lo mais o capitao honorario Umbeliuo Pacheco, 
tenente-coronel reformadoda Brigada Policial Antonio Evaristo da Rocha e tenente- 
coronel honorario e capitao reformado di mesma Brigada Manoel Francisco Mo- 
reira, e, como nao offerecia o local as condiqoos que taes reunites exigom, pois 
deviarn ser secretas, combinou-se quo a phannacia do capitao Umbeliuo Pachoro, 
a rua da Alfandega u. 253, seria o ponto das futuras reuniQes. 

Ahi, com effedo, desse dia em diaute tiveram logar taes reunioes, as quaes, 
como a do jardim, nao compareceu o capitao Servilio Gonqalves, que, entretanto, 
tinha conhecimento do que se passava por aviso quo Ihe Java Deoclociano. 

Nessas reuniOes cutra Canudos em discussao, era entao o thoma de accusaqao 
contra o Governo: aquillo era o tumulo do Exerclto... a Republica porigava... os 



mais terriveis iuimig-os alii estavam... 0 contra-almirante Custodio de Mello 
nilo devia mais voltar para o quadro active da Armada, ainda que fosse necessario 
empregar meios extremos: era a opiniao do capitao Marcos Cnrius, acompanhado 
do capitao-tenente Rololpho Lopes da Cruz, quo por el la faziam questao. 0 melhor 
era ir ao extremo: o mal vinha do Cattete... 0 Dr. Prudeote de Moraes devia 
deixar o governo aiuda mesmo pela eliminagao, pelo assassinato. Este fui acceito ; 
todos que trabalhassem o cada um communicassse aos corapanheTos o quo fosse 
obtendo para a realisagao. 

Pianos, desde os mais extravagantes aid os mais audazes, indicaram-se. 
Pacbeco, de binoculo ein punho, percorreu o morro proximo do palacio presi- 

dencial e verificou que o Sr. Dr. Prudonte de Moraes ficava, quando se aproxi' 
masse a manba, da janella, a um tiro de arma de precisao. 

0 piano de Pacbeco foi por este communicado, em setembro ou outubro, ao 
capitao Marcos Curius, que, repatando-o impraticavel, terminautemente declarou 
nao acceitar a iocumbencia ; 6 o mesmo capitao M ireos Curius quern o conta em suas 
declaracoes a fl. 257. 

Resolvida desse modo aelimiuagao doSr. Dr. Prudente de Moraes, conversando 
em julho, em casa do capitao Moreira, que entao se achava eufermo, com o deputado 
Torquato Moreira e mostrando-sc, no correr des>a conversa, este conbecedor de tudo, 
apoiando o que estava rcsolvido por Hie parecer esse o meio de resolvor a sifcungao, 
porque,ase'i ver, a deposigao do Dr. Prudente seria uma incoherencia, Deocleciano, 
empenhado no exito e para ver com o que poderia con tar, resolveu procurar na 
Camara o general Francisco Glyeerio, pois era impossivel que este ignorasse, sa- 
bendo-o o deputado Torquato Moreira. 

Dirigio-se a Camara e alii esteve com o general Glyeerio e expoz-lhe o que 
estava combinado, 0 general mostrou-se conbocedor de tudo e tao conbecedor era 
que perguntou-lhe si a commissao ainda funccionava, commissao que era a que se 
reunia na pbarmacia de Pacbeco, e, dando a tudo o sen apoio, pcdio-lbe que nao o 
procurasso mais na Camara para nao causar suspeita, entenden lo-se com elle, 
quando necessario, por meio de carta ou em oatro qualquer logar que nao fosse a 
Camara. 

Animado pelo modo por que Ihe fallou o general Glyeerio, conversou, no 
mesmo dia e na Camara, Deocleciano com os deputados Barbosa Lima e Iriueu 
Macbado o, dizendo-lbe estes tudo conbecerem, deram-lbe igualmente o seu 
apoio. 

Dirigio-se ao Senado tambem e conversando com o sena lor Joao Cordeiro, in- 
timo amigo do capitao Pacbece, o senador disse-lbe conbecer todo o facto, acbando 
magnifica a eliminagao como meio pratico e rapido de resolver a situagao. 

Indo depois Deocleciano ao Senado entender-se com um amigo sobre assumpto 
de seu particular interesse, o Dr. Manoel Victorian, ao vel-\ dirige-lhe estas pa- 
lavras: « entao, Deocleciano, como vai o negocio » c, comprebendendo pelo modo 
por que era feita a pergunta quo referii-se ao piano de assassinato do Dr. Prudente, 
entrou em conversa com o mesmo Dr. Manoel Victorino. Tudo Jbe expoz, dizen- 
dc-lbe que era sen desejo conversar com elle, e, ao mmifestar vontade de se 
en tender com a convengao do partido em opposigao ao Governo, o Dr. Manoel Yi- 
ciorino Ibe dissc que nao o poderia fazer por ser outra a sua espbera de acgao, mas 



24 

que Hie escrevesse uma carta nos termos quo Hie disse e se resumiam na communi- 
cagao do facto, e entao, de posse dessa carta, o mesmo Dr. Manoel Victorino ficava 
habilitado a provar a convenQao que se estava trabalhando, recommendando-lhe 
toda a cautela e segredo. 

No dia seguiute a carta 6 csiripta no quartel do 1° regimento de cavallaria, 
sobre a mesa do capitao Servilio Gougalves, que dessa carta teve conhecimento, 
sendo, por esse motivo, tal carta escripta com tinta preta, contra o seu systema de 
escrever sempre com tinta verde. 

Dirige-se em seguida ao Senado: na escada encontra-se com o senador Joao 
Cordeiro, da-lhe a ler a carta ; e, isso feito, sobe e a entrega, pessoalnente, ao 
Dr. Manoel Victorino, que a achou boa. 

Os piquetes que acompauhavam o carro presidencial podiam, em certa occasiao, 
servir de obstaculo, e entao Deocleciano sobre isso entendeu-se com o capitao Fre- 
dolino JosS da Costa e capitao E luardo Barbosa, do 9° e 1° regimentos de cavallaria. 

Deocleciano continuava a trabalhar, e durante todo o tempo que trabalhou at6 
couseguir levar a effeito o piano, sabia que trabalh wa-se igualmente paraconseguir 
por qualquer meio de deposigao a retirada do Sr. Dr. Prudente de Moraes do 
Governo, relatando o que se ve em suas referi las declaragoes. 

Deparando-se, entao, com o anspegada, comegou a tentar levar a effoito o piano, 
dando-se todas as tentativas descriptas pelo anspegada, cujas decl iragdes confirma 
como verdadeiras. 

Deocleciano, a vista do que Ihedissera o general Glycerio, pouco o procurou na 
Camara, dando-lbe sciencia de todas as tentativas por meio de cartas, das quaes 
oram portadores o anspegada, Yelloso e um mogc de nome Antonio dos Santos, 
escrevendo tambsm ao Dr. Irineu Machado, de quern recebeu dinheiro para comprar 
a garrucha, por assim Ihe pedir Deocleciano, que Ihe disse o destino que a impor- 
tancia ia ter. 

Fracassando o attentado contra o Sr. Presidente da Republica e senlo assassi- 
nado o Sr. marechal Bittencourt, Deocleciano, que se achava no quartel do 1° regi- 
mento de cavallaria, sabendo que a policia agia com decisao, consultou ao capitao 
Servilio Gongalves sobre o que se devia fazer de tres cartas que tinha corasigo, duas 
do general Glycerio e uma do Dr. Irineu Machado, ao mesmo Deocleciano dirigidas e 
que eram compromettedoras, o por conselho do mesmo capitao foram por Deocle- 
ciano queimadas em um reservado do mesmo quartel, a noite. 

Passemos a analysar, perante os autos e as provas colhidas, as declaragSes de 
Deocleciano, por el'.e confirmadas diversas vezes e principalmente no auto de aca- 
reagao geral a fls., presentes as testemunhas no mesmo auto descriptas, mas o 
fagamos dividindo para melhor comprehensao em dous pontos: a) reunites da 
pharmacia, individuos que nella tomaram parte; h) co-participagao das pessoas por 
Deocleciano indicadas e das quaes recebeu apoio ao communicar-lhes o piano. 

Presos todos os individuos que flzeram parte de taes reuniQes, a excepgao do 
major Jeronymo Teixeira Franga, que nao se acha nesta Capital, e de Umbelino 
Pacheco, porque fugio no mesmo dia em que se decretou o estado de sitio, deixando 
a tomar conta de sua pharmacia caixeiros ha poucos dias admittidos, autos de fls. 
261 a 262, foram submettidos a interrogatories. ( Autos do fls. 191 a 194, 200 a 204 
e 209.) 



Negativas foram as respostas obtidas, confessando, entretanto, todos qae nadita 
pharmaoia, iam, mas nao a reunioss, excopgiio feita do capitao Manoel Francisco 
Moreira, que disso ter alii assistido a duas reuniQos, trataudo-se, por^m, somente 
do contra-almirante Custodio de Mello e outro.s individuos. 

Entretanto, o facto ahi estavu; a pharmacia era frequentada por Deocleciano e 
outras pesso is que la se demorayam; a vizinhanga nao polia determinar o que se 
passava; as rounioes tinham tido logar em margo, 6poca relativamente remota, o 
eram secretas. Nao havendo duvida quanto a sna existencia, o proprio Moreira as 
conflrmava ; fazia-se mister chegar a prova do sen objectivo, do assumpto que la 
se ha via tratado. 

0 capitao Manoel Francisco Moreira, posto a frente de Deocleciano, nao poude 
continuar no sen papel, e elle, que havia confessado ja a existencia das reunibes nas 
quaes se havia tratado do contra-almirante Custodio de Mello, confessou que a eli- 
minagao do Presidente da Republica foi discutida e acceita perante os individuos 
que Deocleciano apontou e cnjos uomes repetio, declarando, por^m, Moreira que nao 
procurou meio para execntar o assassinato, sendo, entretanto, obrigagao de cada 
um isso fazer, sabendo, e certo, quo trabalhavam para isso conseguir-se. ( Auto 
fl. 230.) 

Jose Rodrigues Cabral Noya, a frente de Moreira, tudo confessou: havia assis- 
tido as reuniOes da pharmacia Pacheco e as auteriores, com os companheiros cujos 
nomes citou e sao os mesmos indicados por Deocleciano ; que foi apresentado e acceito 
o piano de assassinato do Sr. Dr. Prudente de Moraes, sendo os mais exaltados Deo- 
cleciano, capitao Marcos Curius, Pacheco e capitao-tenente Rodolpho Lopes da Cruz. 
Nao procurou por em pratica esse piano, e, rompendo em julho as relagoes com 
Deocleciano, por questoes intimas, nao mais com este se entendeu, confessando 
ainda, a fl. 244, que conversou com Pacheco sobre o que se havia resolvido em taes 
reunioes, dizendo-lhe este que havia de ser o assassinato realizado com exito. 

0 tenente-coronel Antonio Evaristo da Rocha, igualmente acareado, confessou 
que tinha assistido a duas reunioes na pharmacia Pacheco, onde, com effeito, tratou- 
se do assassinato do Sr. Dr. Prudente de Moraes, mas elle nao se envolveu mais no 
facto. E', por&n, elle mesmo que confessa que Deocleciano, quando com elle estava, 
Ihe communicava a marcha, tendo de Deocleciano recebido aviso para ir em outubro 
assistir as touradas, pois ahi devia ser realisado o piano, si o Dr. Prudente de Moraes 
alii fosse, como se dizia (Auto de fl. 243.) 

0 capitao-tenente Rodolpho Lopes da Cruz chegou aos extremos: negou tudo ; 
negou perante Deocleciano, que o apontou; negou perante Cabral Noya, que o reputou 
um dos mais exaltados nas reuniSes; negou perante Marcos Curius, que o apresentou 
como fazendo com elle questao quanto ao caso do contra-almirante Custodio de 
Mello; entretanto, foi deixando atras de si contradicgOes. A principio conhecia de 
vista, de simples cortezia, a Pacheco, depois ia a pharmacia deste se entender com 
elle sobre um pedido que Pacheco Ihe fez de collocar um mogo como escrevente da 
Armada, o que fez; a principio s6 esteve na pharmacia do capitao Pacheco algumas 
vezes de dia, depois lembra-se de ter alii estado uma vez, a noite. ( Auto de fl. 203 
e 264.) 

0 capitao Marcos Curius, igualmente na preseuga de Deocleciano, coufirma a 
existencia das reunioes no Club, no jardim e na phamarcia, sendo os compa- 
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nbeiros os que estao iuJicados. Declara, como ja nos referimos, pelo quo fez 
questao : nao queria que o contra-almirante voltasse para a Armada, ainda 
mesmo lazendo-se empregos de meios extremes. Discutindo-se esse ponto, levanta-se 
a idea do assassinato do Sr. Presidente da Republica, como meio de terminar o 
Governo do Di*. Prudente; sendo discutidos varies pianos e aceita a id6a do 
assassinato, combiuando-se que cada urn levasse a elfeito como podesse, communi- 
cando, pot'^m, aos companheiros. Nao se impressionaudo com o facto, naocogitcu de 
procurar meio, e a proposta de Pacheco, relatada aciina, recusou-se. I-norava 
os pianos adoptados pelos seus companheiros, sendo c^rlo que no dia 7 de setembro, 
apos a sahida do Sr. Presidente da Republica do jardim, Deocleciano llic disse ter 
alii estado urn homem armado de mosquetao M innlicher. ( Auto de fl. 257. ) 

0 capitao Servilio Gongalves, a 11. 241, confessa ter estado no Club Militar, na 
sala dos fundos, onde os animos estavam exaltados, nao se recordando si se tratou 
de couspirag.To em tal reuniao, nao apresentando, pordm, opiniao ni discussao ha- 
vida, uegando ter sciencia das reunioes da pharmacia de Pacheco e do piano de 
assassinato do Sr. Dr. Prudente de Moraes, negando assim nao so a sciencia que 
Deocleciano Ihe dava, como tambem o que dissera Velloso aH. 267, com qu^m foi o 
capitao Servilio acareado a fl. 290, de que este de tudo sabia e que no quartel do 
1° regimeuto, onde muitas vezes ia a noite buscar Deocleciano, assistiu a con- 
versa eutre os dous, dizendo o mesmo capitao Servilio que estava ate disposto a 
ir pessoalmente ao palacio para realisar o piano. 

Eis, portanto, perfeitamente provadas as declaragoes de Deocleciano, nlo so 
quanto as reunioes no Club, no jardim e na pharmacia, como tambem da delibe- 
ragao tomada ahi, entre os companheiros de taes reunioes, para o assassin do do 
Sr. Presidente da Republica. 

Passemos ao segundo ponto. 

* * * 

0 deputado Barbosx Lima, interrogado a fls. 268 e 273, confessou que Deo- 
cleciano, nas proximidades do dia 19 de agosto, na Camara, fallando-lhe sobre a 
candidatura do Dr. Julio de Castilhos, disse-lhe que a sui solugio seria a liqui- 
dagao do Dr. Prudente de Moraes, nunca mais procurando-o, porem, Deocleciano, 
de modo a estar era completa ignorancia de qualquer cdnluio que visasse a reali- 
sagao daquelle acto, sendo que, diz ainda o mesmo deputado, no mesmo dia com- 
municou elle proprio o facto ao general Glycerio. 

Nao 6, porbm, real, a declaragao do deputado Barbosa Lima, quando alflrma 
que Deocleciano nao mais o procurou. 

A testemunha de fl. 71, empregado da Camara e cujo depoimento foi tornado 
muito antes das declaragdes de Deocleciano, diz que por diversas vezes e a pedido 
deste foi chamar no recinto o deputado Barbosa Lima, e este, immediatamente 
vindo, conversava com Deocleciano em logar reservado, e que somentedeixou de ver 
Deocleciano procurar e conversar com o mesmo deputado oito ou dez dias antes do 
attentado de 5 de novembro. 

E', por consegninte, o proprio deputado Barbosa Lima que confessa que em 
agosto Deocleciano Ihe fallou na liquidagao do Sr. Dr. Prudente, allegando que nao' 
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mais f'oi procarado e, portanto, ignorava qualquer conluio, qua visasse a realisagao 
daquelle facto, quando, ao contraiio, o foi por Deocleciano diversas vezes e com este 
conversaVa em logar reservado, o quo so deu at6 oito on dez dins antes do atten- 
tado. 

Commettido o attontado, o deputado Barbosa Lima occulta-se e vai refugiar-so 
no Instituto Profissional (depoimento do fls. 75, 77 e 92) e dahi sahe, as occultas, 
com o nome do Ildetbnso do Barros, toma passagem para Montevideo, sondo entao 
detido ao tentar sahir desta Capital. 

Interrogado sobro esse ponto, o mcsmo deputado nao o explicou satisfactoria- 
mente; allega quo assim procedeu com receio do ser aggredido. 

Nao precede a allegagao. Nenhuma aggressao pessoal, por menor quo fosse, foi 
commettida contra qualquer um dos politicos mais cxaltados da opposigao, nem 
mesmo no dia em quo sangrava a alma nacional ante o cadaver do raarechal, e por- 
tanto neahum receio podia ter o mesmo deputado no dia 12. 

A tentativa que fez para retirar-se desta Capital tern seu fundamento na sci- 
encia quo tiuha elle do attentado da liquidagao do Dr. Prndente do Moraes, como con- 
fessa, do apoio que deu ao ficto nas constanles conversas quo tinba roservadamente 
com Deocleciano, ate oito on dez dias antes do attentado. 

E' ainda Deocleciano que a fl. 187 v. declara que, quando o deputado Barbosa 
Lima affirmava termiuantemente que bavia do realisar o meeting annunciado, por 
certo tinba em meute o quo ia succeder, pois do tudo tinlia sciencia ; e com effeito 
o mesmo deputado garantia do tal forma essa realisagao que sorprehendia o espi- 
rito publico, quo nao podia explicar a liuguagem violeuta por olio ompregada no sou 
discurso de 3 de novembro, e cuja terminagao e a mais grosseira comparagao entre 
o Chefe do Estado e o chefe dos bandidos de Canudos. ( App. fl. 38. ) 

0 senador Joao Cordeiro. em seu interrogatorio do fls. 274 a 276, declarou que 
jaraais sobro o assumpto havia conversado com Deocleciano e que nem so lembra de 
tel-o visto no Seuado alguma vez. 

E'lamcntavel o esquecimeuto do mesmo senador. 
Deocleciano, sao os empregados do Senado, do fls. 394 e 395, que declaram que 

alii sempre ia: em setembro e ontubro diversas vezes alii foi. Com o proprio se- 
nador Joao Cordeiro conversou Deocleciano em fins de outubro, no Senado, asos, diz 
a testemunha de fl. 294. 

Deocleciano, como vimos a fl. 186, declarou que o piano do assassinate do Dr. 
Prudente ja era conhecido do mesmo senador Joao Cordeiro, que b intimo amigo 
do capita© Umbelino Pacheco, e o senador Joao Cordeiro, aflirraando essas decla- 
ragoes de amizade, nega conhecer o piano. 

E', porbm, Cabral Noya que diz a fl. 244 que o proprio Pacheco lbs havia dito 
quo o piano do assassinato devia ser realisado com exito, pois altas influencias poli- 
ticasestavam de accordo e, entre outros, citou-lbe o nome do senador Joao Cordeiro. 

Entremos na parte relativa ao general Glycerio e deputado Irineu Macbado. 
0 anspegada e Josb de Souza Yelloso, foram, confessam, portadores de cartas 

de Deocleciano ao general Glycerio e ao deputado Irineu Machado, confirmando 
Yelloso as declaragoes de Deocleciano, de que a garrucba foi comprada com o di- 
nbeiro que o mesmo deputado mandou a Deocleciano. ( Autos de fls. 94, 139 e 
266. ) 
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0 capitao Servilio GonQalves, que a todo o transo procura tudo ne^ar, sera, 
porem, poder deixar de cahir em contradicgCes, pepguntado sobre as cartas que 
Deocleciano na noite do 5 a conselhoseu queimou, trahio-se, de mode a deixar 
ver, entretanto, atravds de suas palavras a confirmagao, 

E com effeito, a fl. 200, disse o mesmo capitao « que nao sabia si Deocleciano 
hivia queimado taes cartas, porque cerca de uma bora esteve fora da companhia de 
Deocleciauo, mesmo porque este podia ter queimado algum pipelno reservado, 

onde esteve, mas que Deocleciano nao Ihe mostrou nem fallou em cartas ». 
A fl. 241 diz, pordm, o referido capitao que cdembra-se de ter visto Deocleciano 

na noite de 5 de novembro, no quartel do 1° regimento de cavallaria tirar do 
bolso uns papeis, nao se recordando, pordm, si Deocleciano Ihe disse que papeis eram 
aquelles, e qual o destino que Ihes ia dar ». 

Nao ha negar, pois, verdadeiras sao as declaragoes de Deocleciano e o capitao 
Servilio asaffirma, como dissemos, atravds de suas palpaveis contradicgo is. 

Ainda mais: o tenente-coronel Evaristo da Rocha, a fl. 244, deciara que Deo- 
cleciano Ihe mostrou certa occasiao uma carta do general Glycerio, dizendo-lhe 
ainda o mesmo Deocleciano quo por essa carta via-se o apoio do mesmo general 
ao facto; e Josd Rodrigues Cabral Noya, a fl. 245 v., diz que Pacheco Ihe havia 
dito que tinha lido uma carta do general Glycerio a Deocleciano, e na qual o 
mesmo general tratava do facto em questao. 

E' ainda o capitao Manoel Francisco Moreira que, a fl, 230 v., deciara que, nao 
tendo conversado sobre o piano com quaesquer politicos, abrio excepgao para o 
deputado Irineu Machado. Com este, na redacgao d'O Jacobino, couversou na 
presenga de Deocleciano Martyr: o mesmo deputado, diz Moreira, que tinha sciencia 
das reunides havidas na pharmacia de Pacheco, estava de accordo com o que se 
resolvera. 

A fl. 246, encontramos ainda o depoimento da testemunha Antonio dos Santos, 
ex-?mpregado de Deocleciano e ultimamente empregado de Cabral Noya. 

Essa testemunha, que conhece a historia desse crime, como se ve de seu depoi- 
mento, deciara que levou cartas ao general Glycerio e Dr. Irineu Machado, sabendo, 
desde que o mesmo Deocleciano Ihe contou essa historia, .que os referidos deputaios 
estavam de accordo com o |que se planejava realisar, pois assim Ihe dizia Deo- 
cleciano. 

E', por conseguinte, uma testemunha que, muito antes do facto realisado, sabia 
do apoio que ao mesmo davam esses politicos. 

Ha ainda um facto que 6 preciso ter em vista, e e, pelas circumstaucias do caso, 
de importancia manifesta. 

Dous dias antes do facto do Arsenal, sem o prurido com que se fazia annunciar 
qualquer viagem do general Glycerio, este, na noite de 3 de novembro. retira-se 
para S. Paulo, onde apezar da posigao de chefe do seu partido e de seu leader na 
Camara, ante tao graves successes que affectam a Nagao, deixa-se ficar, fugindo 
assim de approximar-se do theatro do attentado, que tao de perto conhecia, como 
vimos, mesmo pelo depoimento do deputado Barbosa Lima. 

0 deputado Torquato Moreira, primo-irmao do capitao Manoel Francisco Mo- 
reira e com quern residia, e que ja conhecia tudo, quando Deocleciano conversou 
com elle a respeito na casa do mesmo capitao Moreira e apoiava o piano, como 
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meio de resolver a situagao, logo apos a decretagao do estado de sitio, do dia 13 de 
novembro, apressadameate retirou-se para o Estado do Espirito Santo, nao mais 
voltando a tomar parte nos trabalhos de sua Camara. 

0 sen piimo-irmao, que, conio era natural, nada quiz affirmar que podesse 
servir de prova contra elle, nao negou de todo, eutretanto, que tivesse havido em 
sua casa a conversa entre Deocleciano e o inesmo deputado, dizendo que, fieando 
em outra sala, nao sabe si os dois, que foram para uma outra, juntos, conver.saram 
a respeito. 

Em apoio da declaragao feita quanto ao facto de ter escripto a carta ao Dr. Ma- 
noel Yictorino, na fbrma acima referida, Deocleciano invocou o testemunho do se- 
nador Joao Cordeiro e do capitao Servilio Gongalves, pessoas que desse facto tinham 
perfeito conhecimento. 

0 capitao Servilio, na forma do systema "que adoptou — ignorar tudo ou de 
nada se lembrar — disse, no auto de fl. 200, que « uma occasiao, Deocleciano pedio- 
llie no quartel do 1° regimento de cavallaria uma folba de papel de carta, escreveu, 
mas elle ignora o sen cunteudo, nem sabe a quern era dirigida tal carta porque nao 
Ih'a mostrou Deocleciano, que sobre a mesma carta nada Ihe disse ». A fl. 241 a 
esse respeito diz, entretanto, o mesmo capitao Servilio que « dando a Deocleciano, 
tres mezes antes do attentado, uma folba de papel para carta, Deocleciano escreveu, 
nao se recordando, por6m, a quern era dirigida essa carta ». 

Sao sempre assim as declaragoes do capitao Servilio: no primeiro interrogatorio 
« nao sabe a quern era dirigida a carta, pois Deocleciano nao Ih'a mostrou, nem nada 
Ihe disse », no segundo « nao se recorda a quern era dirigida a carta ». 

Ainda uma vez, entre as declaragOes contradictorias do capitao Servilio Gon- 
galves, apparece a confirmagao das declaragoes de Deocleciano. 

Elle, com effeito, nao nega o primeiro ponto: Deocleciano escreveu tres mezes 
antes do attentado uma carta sobre sua mesi, tal como este diz, e sobre a parte de 
a quem era dirigida, a principio diz o capitao Servilio que nao sabe e depois perante 
Deocleciano, que Ihe afflrmava o facto, declara que nao se recorda. 

0 senador Joao Cordeiro, nao se lembrando, como vimos, de ao menos ter visto 
Deocleciano, no Senado, quando, alias, a s6s com este conversou em tiusde outubro, 
declarou nao ter visto tal carta, e si a tivesse visto havia de ter dito qualquer cousa, 
razao essa, por sem duvida, assas improcedente, porque o facto se passarana escada 
do Senado, local improprio e iuconveniente para conversas de tal sorte e mesmo 
porque sua opiniao sobre o piano ja era conhecida por Deocleciano, que Ihe tiuha 
anteriormente fallado. 

Romonlemos as palavras do Dr. Gusmao Lima, em seu depoimento de fl. 72. 
As declaragoes desse magistrado sao referentes a palavras de Deocleciano, pa- 

lavras, porem, que tern a virtude de terem sido ouvidas antes do attentado de 5 de 
novembro. 

Nesse sen depoimento diz o Dr. Gusmao Lima que Deocleciano, contando-lhe o 
piano, disse-lhe, por haver o mesmo Dr. Gusmao Lima classificado de loucura 
esse piano, que so a outro poderia aproveitar e nao ao mesmo Deocleciano, « que 
contava com o resultado da empreza e tinha plena confianga na seriedade e since- 
ridade do Dr. Manoel Yictorinopalavras essas que, a fl. 206, Deocleciano ex- 
plicou, dizendo ter assim se manifestado, porque havendo ja se entendido como 
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Dr. Manoel Victorino e a este escripto a carta, so tinha que contar com a sua 
lealdade. 

A test jinunlia Antonio dos Santos, cujo depoirnento foi acima eitado, sabia ha 
muito tempo, ignalmente antes do uttentado, que o Dr. Manoel Victorino estava 
de accordo, e a este levavam cart s de Deocleciano o anspegada e Jos6 de Souza 
Yelloso. ( Auto de fls. 94 e 139,') 

Ainda mais: o anspegada em suas dedaragOes a fl. 266 disse ainda que no dia 
em que se deu o concerto no theatre Lyrico. oude se devia dar o attentado, como 
ja vimos, pelas quatro horas da tarde Deocleciano, cheg'ando a redacgao (VOJaco- 
bino, declarou que o Dr. Prudente de Moraes ia a esse concerto, conforme Ihe 
havia avisado o Dr. Manoel Victorino, d claragDes essas que sao confirraadas por 
Velloso, que accrescenta que foi n di que souhe que o Dr. Manoel Victorino 
estava de accordo. 

0 capitao Moreira, a fl. 231, disse que sabia que o Dr. Manoel Victorino tinha 
sciencia do facto, por Ihe haver dito Deocleciano, que uma vez, estando com elle 
Moreira, deste se despedio a porta de Senado, dizendo-lhe Deocleciano que com 
elle ia conferenciar. 

Cabral Noya, a fl. 245, disse que sabia que o Dr. Manoel Victorino estava de 
accordo, por ter Ihe dito Pacheco. 

A testemunha de fl. 119, achando-se em Pariz, no mez de outubro, em con versa 
com um engenheiro sen amigo, disse-ibe este que o Dr. Manoel Victorino havia 
escripto uma carta a um amigo >eu. dizendo que nao se admirasse uao ser elle 
candidato a Presidencia da Republics, irque era possivel que se dessem factos 
extraordinarios no Brazil, de modo ;« assumir elle o Governo. 

Ha com effeito, a fl. 213 destes autos, uma carta dirigida pelo Dr. Manoel Vi- 
ctorino a uma pessoa em Londres, ci mo se ve do auto de declaragoes a fl. 212. 

Pelo simples extracto desta carta nos pontos que dizem respeito ao assumpto, 
se ve como sao partilhados pelo Dr. Manoel Victorino os conceitos apaixonados que 
a imprensa partidaria tern levantado contra o Governo, originando o momento dif- 
ficil por que atravessamos. 

« 0 Glycerio, diz a caita, teve neces=i.dade de romper com o Governo, apezar 
do sen espirito conciliador : eu tambem, publieamente declarei, apos a volta 
grosseira do Prudente, que nada me pren te ao Governo, que esta de accordo 
com elementos revoltosos. 0 Luiz Vianna e Prudente, juntos, i»erseguem o elemento 
militar com receio de deposigoes, e a prova csta na demissao do general Argollo 
e o desarmamento da Escola Militar. £" uma politica peiigosi e capaz de causar 
desordens, a guerra civil o ate a restauragao ; disso parte o grito de alarme que so 
trauz na opposigao ao Prudente. 0 earn bio ja desceu a 7 e o arrendameuto, si 
se fizer, sera para tapar o rombo do Thesouro. 0 Prudente so trata de organisar 
partido : os elementos do Glycerio sao os mais sinceros e propriamente republicanos. 
So ha dois candidates com maior prol ai ilidade de exito ; eu e o Quintino ; eu, sendo 
eleito, por necessidade, bavia de desmoutar os amigos da Bahia, tao incompati- 
bilisados estao com uma politica verdadeiramente republicana. Por outra « si me 
elegessem, eu estaria inq ossibilitado de exercer, em algum momento critico, 
quo ainda pode sobrevir ate 15 de novembro de 1898, a Presidencia da Re- 
publica. » 
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Que momento critico e esse, pordm, de que falla o Vice-Presidente da Republica ? 
Nao 6 necessario o menor esforgo, lendo-se a carta, para S9 ver qaal seja. 

DentrodaCoustituigaonao ha momento critico • acessagao normal, porqualquer 
circurastancia, prevista em lei on determinada por um facto natural, nao e, de 
certo, um momento critico, e a carta be n alto diz que nao 6, com effeito, esse o 
sentido do momento critico. 

Para que se de um momento dessa natur za e precise que se viole a Consti- 
tuigao, fazendo-se cossar o mandate do Presideate jtelas annas, por uma deposigao, 
ou entiio, como se ia dando no dia 5, assassinaudo o Chefe da Nagao. 

Taes theorias, taes manifestagoes, taes conceitos produzem, repitamos, mementos 
augustiosos como o do dia 5 de novembro, apoiando e animando o espirito a 
desordem, incitando o crime. 

Pelo importante documento junto aos autos, vindo da nossa legagao em Pariz, 
se ve que o proprio individuo, a quern foi dirigida essa carta, manifestou desgosto 
pela inconvenieucia da linguagem que, de mode claro e trausparente, fazia presumir 
manobras illegaes. 

Ainda mais. Apos a escolha dos candidates, diz o mesmo documento, a 10 de 
outubro, uma pessoa relacionada com 0 Republica e que acredita-se ser o Dr. Roxo 
Rodrigues, intimo amigo do Dr. Manoel Victorino, affirmava, era carta dirigida para 
a mesma capital, que o Congresso trabalharia ate Janeiro e que ate entdo havia 
provavelmente uma reviravolta na situagdo politica do paiz. 

Devidamente analysada e apurada assl n a respousabilidade penal que cabe a 
todos os que, consultados por Deocleciano sobre o assassinate do Sr. Dr. Prudente 
de Moraes, davam-lhe todo o apoio, reputau •> esse attentado meio de resolver a 
situagao, entendemos que igualmente sao responsaveis o deputado Alcindo Gua- 
nabara, Fortunate Campos de Medeiros e Joaquim Augusto Freire, pelo accordo, 
apoio e auxilio a esse mesmo crime prestado. 

As testemunhas de fls. 160, 162 e 166, com effeito, do mesmo modo que iodicam 
os nomes do Dr. Manoel Victorino, Joao Cordeiro, Barbosa Lima, de que nos 
occupamos, apontam o deputado Alcindo Guanabara como co-participando dessa 
conspiragao que teve o seu epilogo em 5 de novembro. 

E, com effeito, o deputado Alcindo Guanabara e cumplice desse attentado. 
Impallomeni define perfeitamente em seus comraentarios ao Codigo Penal 

Italiano essa cumplicidade. 
0 incitamento ao crime, reforgando a resolugao ou proposito criminoso e 

principalmente em crime da natureza dos de que nos occupamos, constitue poderoso 
auxilio a execugao. 

E' o deputado Alcindo Guanabara ( auto de interrogatorio de fls. 283 ) que 
escreve os editor! ics d'O Republica-: o artigo do dia 5 de novembro foi escripto 
por elle; e, dado o attentado, sem que houvesse contra elle medida alguma 
da autoridade publica, 6 elle que procura evadir-se, em compaulffa do deputado 
Barbosa Lima, como que impellido pela consciencia que o avisava da sua 
responsabilidade. 

Fortunato de Campos Medeiros 6 o com pan heir o de Velloso no dia do atten- 
tado: era elle o mogo que se acbava em companlna do portador da caixa ao anspegada, 
em companbia de Velloso ; era elle que, na occasiao da estada do Sr. Presideate da 
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Republica no Arsenal e momentos antes do crime, nao podia center a exaitagao, 
(Auto de fls. 46, 227 e 228. ) 

Joaquim Augusto Kreire, que foi para bordo na mesma lancha com o Dr. Manoel 
Yictorino e deputudo Barbosa Lima, dizia alii, na occasiao em que o Sr. 
Dr. Prudente de Moraes descia a escada para tomar a lancha, e eutre os insultos 
os mais g-rosseiros, que nao podem ser repetidos, palavras que de mo lo peremptorio 
demonstravam que o que so ia passar momentos depois Ihe era perfeitamente co- 
nhecido, mostraudo essas raesmas i)ilavras o grao de accordo e de satisfagao que 
tudo aquillo Ihe causava. 

« Desce, que a portinhola do teu carro nao has de subir» forara as palavras 
que outre os insultos pronunciou, diz a tcstemunha de fls. 104. 

A testemunha de fls. 100 declara que ouvio de Joaquim Freire a declaraQao de 
que o Dr. Pru lente era o causador da desgraga da Patria, accrescentando Joaquim 
Freire que era c ipaz de matal-o, facto esse occorrido em margo durante os successos 
acima descriptos. 

E' ainda, finalmente, a testemumha de fl. 63 que v^, na curva fronteira ao 
necroterio, tomar o bond o mesmo Joaquim Freire, que apos os factos se r.tirara 
apressadamente e agitado do Arsenal de Guerra. 

A' vista da prova da responsabilidado criminal, por completo, dos individuos 
que tomaram parte no crime em todas as suas phases, deixando somente deapre- 
ciarmos a intervengao dos piquetes a quo se referiu Deocleciano, visto como esse 
facto por sua natureza depende de pesquizas nos respectivos quarteis, pesquizas que 
serao feitas no competente foro militar, para onde na forma da lei tem de ser 
rernettida cdpia authentica dos documentos relatives aos officiaes respectivos im- 
plicados nestes crimes, passemos ligeiraraente a analysar e apreciar o grao dessa 
mesma respons ibilidade. 

★ 
* ¥ 

Resolvido e deliberado o crime uessa assembl^a criminosa, na socieias sceleris, 
os socii criminis se separam : uns agem com teirnosia, com perseveranga digna de 
uma boa acgao; outros aguardam, esperam o momento da execugao e, durante 
todo esse tempo consumido na espera do momento material, commuaicarr.-se, 
recebem noticias, conversam sobre o caso, sao avisados das tentativas a fazer-se. 

Na societas sceleris o logar de executor cabe ao anspegada e foi um excellente 
socium criminis. 

A cumplicidade ou 6 physica, si prestadacom actos materiaes (opere), moral, si 
uuicamente com actos tendentes a reforgar em outro o proposito crimincso ja 
formado ( consilium). 

Auxilia-se a execugao do crime nao somente com o acto material da presongi, 
com o foruecimento do armas, com o dinheiro para a realisagao do piano, vencendo 
as difllculdades que surjam, ou com outros tantos actos materiaes. 

Lma palavra de applause, o assentimento ao facto, reputan lo-o bora, des- 
culpavel e necessario mesmo, incitando a realisagao, tudo constitue auxilio a execugao. 

Excitar, reforgar a resolugao de commotter o crime, o conselho, 6, diz Impal- 
lomeni, citado, uma das formas da cumplicidade. 
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0 portador da anna ao Arsenal, oude a entregou ao anspegada, 6 o typo completo 
da prirneipa ordem, 6 um cumpiicj material, o seu auxilio a oxeougao 6 desta 
especie. 

A' seguuda ordem pertencem os que applaudiram, deram o seu apoio ao piano, 
reforgando o proposito criminoso. 

Levado a seu conhecimento o designio criminoso, longe de procurarem o aban- 
dono desse designio, animaram-n'o, deram-llie o sou apoio, gu irdando sobre elle 
toda a reserva e incitaudo aexecugao, reputando-o necessario a solugao quo tinharn 
em vista: —mudanga da situagao, meio prornpto, como diziam, de fazer cessar o 
actual Governo. 

Obtido assim esse apoio, bafejado por esse auxilio moral, de que o crime por sua 
propria natureza tanto necessitava, deu-se a execugao criminosa que, n5o podendo 
consammar-se contra o seu objectivo, o assassinato do Sr. Presidente da Republica, 
por motives independentes da vontade do executor, vai, nao fortuitamente, mas 
devido a circumstancia de ter, entre o assassino e a victima, se collocado o bravo 
marechal Machado Bittencourt, realizar-se no bomicidio deste e no grave ferimento 
do chefe da casa militar. 

Qual, por6m, a natureza do crime que tao de perto ferio a alma nacional ? 
Nao poderiamos comegar a responder melhor a pergunta que naturalmente 

deve-se fazer, perante o direito, do que repetindo as palavras patrioticas pronun- 
ciadas no dia 10 de novembro, no Senado, pelo Sr. Quintino Bocayuva: 

« 0 assassinato de um homem, miuistro ou simples particular, e sempre uma 
desgraga, e si nessa occasiao a desgraga deixa de ser puramente domestica para ser 
uma desgraga nacion .1, um motivo de lucto para todos os coragOes, este facto d 
devido nao a circumstancia de que a arma homicida tivesse attingido ao honrado 
ministro, mas a circumstancia gloriosa lembrada pelo meu eminente collega, repre- 
sentante do Estado da Babia, da abnegagao heroica com que o honrado ministro 
collocou a sua vida em defesa da vida do Chefe do Estado. Senhores, o crime d de 
natureza politica ! ! » 

Basta, com effeito, attender a exposigao que acima fizemos e que, ponto por 
ponto, acompanhou o que proiuzio o inquerito, para se concluir que o crime que 
enlutou a Patria nao poie deixar de ser encarado como uma desgraga nacional. 

0 Chefe da Nagao d sem duvida a mais alta encarnaglo da Patria. 
Eleito do povo, nas republicas, na fdrma de sua CoustituigSto, esta no iuteresse 

da ordem constitucional que complete o periodo do seu Governo. 
Os delictos contra o Chefe do Estado, digamos com Impallomeni, tern um 

caracter complexo. Lesundo a pessoa propriamente, lesam o direito particular; 
lesando a instituigao, lesam o direito publico. 

Os delictos contra a seguraoga da pessoa do Chefe da Nagao, para arrancar-lhe 
das maos o poder que a soberania popular Ihe conferio, sao sem duvida, dirigidos 
contra a ordem constitncional, e, offendendo a propria Constituigao, tomam caracter 
de crime politico. 

E', portanto, esse o caracter do crime de que nos occupamos. 
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Oriuado de um conluio vasto, de uma conspiragao, recebendo em cada uma de 
suas phases o influxo que descrevemos, atraves do momento politico cujo retro- 
specto fizemos, esse crime tern como responsaveis: o anspegada Marcelliuo Bispo de 
Mello, Deocleciano Martyr, Jose Rodrigues Cabral Noya, capitaes Manoel Francisco 
Moreira, Servilio Jos6 Gongalves, Marcos Curius Mariano de Campos, Urnbelino 
Pacheco, capitao-tenente Rodolpho Lopes da Cruz, major Jeronymo Teixeira 
Franga, tenente-coronel Antonio Evaristo da Rocha, Jos6 de Souza Velloso, Fortu- 
nato de Campos Medeiros, Joaquim Augusto Freire, Dr. Manoel Victorino Pereira, 
senador Joao Cordeiro, deputados general Francisco Glycerio, Alexandre Jos6 
Barbosa Lima, Irineu Machado, Torquato Moreira e Alcindo Guanabara, que, pas- 
siveis de sancgao penal, devem ser processados e punidos de accordo com a lei e 
na forma por el la estabelecida. 

Terminando assim o presente inquerito, que sem perda de tempo o escrivao 
remetta ao Sr. Dr. chefe de policia, concluimos este relatorio e, ante as palavras 
« passando mesmo por cima do Presidente da Republica, si for um embarago, os re- 
publicanos brazileiros hiio de salvar a grande obra de propaganda... », escriptas 
pel'A AapcTo, orgao do partido do general Glycerio, em S. Paulo na eiigao de 9 
de dezembro ultimo, repetimos a interrogagao do grande orador romano « Quem 
ad /mm esse effrenata jaclabit audacia ? 

Rio, 10 de Janeiro de 1898.— Vicente Saraiva de Carvalho Neiva, 1° delegado 
auxiliar. 

DOCUMENTO N. 5 

Gabinete — Ministerio da Justiga e Negocios Interiores,— Rio de Janeiro, 18 
de Janeiro de 1898. 

Sr. General Ministro da Guerra. 

0 inquerito policial, feito sobro o attentado do dia 5 de noyembro proximo 
findo, comprehendeu entre cs responsaveis do crime os individuos, ja detentos, 
capitao Alexandre Jos6 Barbosa Lima e major Thomaz Cavalcanti de Albuquerque. 

E, como a respeito do primeiro nao se possa proseguir no respectivo pro- 
cesso antes de licenga da Camara dos Deputados, nos termos do art. 20 da Consti- 
tuigao Federal, e, al^m disto, entenda o Governo que com relagao a ambos seja 
necessario o emprego de medida de repressao autorisada no art. 80 § 2° n. 2 
da mesma Constituigao, assim vol-o communico para cs devidos tins. 

Saudo e fraternidade.— Amaro Cavalcanti. 
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DOCUMENTO N. 6 

Republica dos Estados Unidos do Brazil. 

0 Presidente da Republica: 

Usando da faculdade que Ihe confere o art. 80 §'] 2° n. 2 da Constltuigao 
Federal, resolve desterrar para a ilha de Fernando de Noronha o senador 
Joao Cordeiro, os deputados Alcindo Guanabara e Alexandre Jos6 B irbosa Lima ; 
o major Thomaz Cavalcanti de Albuquerque, Frelerico Josd de Sant'Anna Nery 

(Barao de Sant'Anna Nery) e Josd de Albuquerque Maranhao. 
Capital Federal, em 21 de Janeiro de 1898, 10° da Republica. 

Prudente J. de Moraes Barros. 

Amaro Cavalcanti. 

DOCUMENTO N. 7 

Ministerio da Justiga e Negocios Interiores — Capital Federal, 22 de Janeiro 
de 1898. 

Sr. Contra-Almirante Ministro da Marinha. 

Passo as vossas maosas instrucgoes Juntas, em original, que me parece deverem 
ser seguidas pelo commandante do transporte Andrada no desempenho da com- 
missao relativa a guarda e tratamento dos desterrados pordecreto de hontem. 

Saude e fraternidade.—Amaro Cavalcanti. » 

0 Sr. commandante do transporte Andrada, com relagao a guarda e trata- 
mento dos individuos: senador Joao Cordeiro, deputados Alexandre Josd Barbosa 
Lima e Alcindo Guanabara, major Thomaz Cavalcanti de Albuquerque, Frederico 
de Sant'Anna Nery (Barao de Sant'Anna Nery) e Jose de Albuquerque Maranhao, 
desterrados para a ilha de Fernando de Noronha, pelo decreto de 21 de Janeiro cor- 
rente e nos termos do art. 80 § 2° u. 2 da Constituigao Federal, observara as 
seguintes instrucgoes: 

1.a Uma vez ancorado o transporte no porto de seu destino, sera permittido o 
deserabarque dos desterrados, que poderao tomar alojamentos na ilha por conta 
propria, ou serem hospedados naquelle que o commandante julgar porventura con- 
veniente preparar para esse fim; 

2.a Si na ilha houver algum proprio nacional desoccupado e cem as precisas 
accomodagoes, o commandante devera preferil-o para os alojamentos referidos ; 

3.a E' permittido aos desterrados inteira liberdade de occupagac, locomcglo e 
passatempo dentro da ilha, com restricgao apenas feita para os actos e factos que 
forem incompativeis com a condigao excepcional era que os mesmos se acba n ; 

4.a Os que quizerem prover-se a sua custa do residencia o alimentrgao par- 
ticular, poderao fazel-o ; os que nao puderem ou nao quizerera fazel-o deverao 
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ser provides do manGira, cornmoda g dGcente pGlos recursos g mQios de qug dispuzer o 
commandanto ; 

5.a Dado o caso do nao haver na ilha alojamentos nas condi^Oes convenientGS, 
os desterrados deyorao continuar a ter a bordo do transporte as necessarias acco- 
modagOes; 

6.* Tambam d permittido aos desterrados o uso da correspondGQcia epistolar 
para suas familias, desle que as cartas sejam entregues abertas ao comraandante 
para que, nao havondo inconvenieute, esto as faga transmittir ; 

?.» Em liypotliGSG ou por motive algum sera permittida aos desterrados a sahida 
da ilha, sob pena do immediata responsabilidade do commandante do transporte ; 

8.® Sobrevindo qualquor occurrencia grave com relagao a algum dos desterrados, 
o commaodaate participal-o-ha ao Goveruo peio meio mais rapi lo e prompto de que 
disponha. 

DOCUMENTO N. 8 

Ministerio da Justiga e Negocios Interiores — Rio de Janeiro, 27 de Janeiro 
de 1898. 

0 inquerito policial feito sobre o attentado do dia 5 de novembro proximo findo 
coraprehendeu entre os responsaveis do crime os individuos ja detentos: senador 
Joao Cordeiro e deputado Alcindo Guanabara. 

E como a respeito delles nao se pode proseguir no processo antes de licenca das 
Camaras respectivas, nos termos do art. 20 da Constituigao Federal, e, al^m disso, 
entenda o Governo que com relagao aos mesmos seja necessario o emprego da 
medida de repressao autorisada no art, 80 § 2° n. 2 da Constituigao, assim vol-o 
communico, para os devidos fins. 

Sahde e fraternidade.— Amaro Camlcanti.— Sr. Dr. Julio de Barros Raja 
Gabaglia, juiz do Tribunal Civil e Criminals 

DOCUMENTO N. 9 

DECRETO N. 2810 DE 31 DE JANEIRO DE 1898 

Proroga 23 de Janeiro proximo futuro o estado de sitio no Districto Federal e comarca 
de Nictheroy. 

0 Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil: 

Attendendo a que subsistem os motives, expostos em Mensagem ao Congresso 
Nacional, que determinaram o decreto legislative n. 456 de 12 de novembro pro- 
ximo passado, que declarou em estado de sitio o Districto Federal e a comarca de 
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Nicthercy, e o decreto n. 2737 de 11 do dozembro, quo o prcrogou at6 hoje, no 
eiercicio da attribuigao conferida pelo art. 48 § 15 da Constituigao: 

Resolve, nos termos do art. 80 da mesma ConstitaigiXo, prorogar o estado de 
sitio, com suspensao das garantias constitucionaes, no territorio do Districto Fe- 
deral e da comarca de Nicllieroy, do Estado do Rio de Janeiro, atb o dia 23 do 
fevereiro proximo futuro. 

Capital Federal, 31 de Janeiro de 1898, 10° da Republica. 

Prddente J. de Moraes Barros. 

Amaro Cavalcanti. 

DOCUMENTO N. 10 

Gabinete — Em 11 de margo de 1898. 

Sr. Presidente do Supremo Trieunal Federal. 

Accuso o recebimento do vosso olRcio de 5 do corrente mez, em que commn- 
nicais que, lendo sido requerida ordem do habeas-corpus em favor dos pacientes 
senador Joao Cordeiro, deputados A lei ado Guanabara Alexandre Jos6 Barbosa Lima, 
major Thomaz Cavalcanti de Albuquerque, Frederico Josb de Sant'Anna Nery e Jos6 
de Albuquerque Maranhao, o Supremo Tribunal Federal concedeu a referida ordem 
para o fim de serem os mesmos apresentados na sessao do dia 26, prestando este 
ministerio os necessaries esclarecimentos a respeito. Em resposta, cabe-me dizer-vos 
que o Governo ja deu as providencias no sentido de sor satisfeita a ordem do 
Supremo Tribunal e opportunamente vos serao remettidos os esclarecimentos re- 
quisitados. 

Saude e fraternidade.— Amaro Cavalcanti, 

D0CUMENT0 N. 11 

Gabinete do Ministro da Justiga e Negocios Interiores — Em 24 de margo de 1898. 

Sr. Presidente do Supremo Tribunal Federal. 

Em additamento ao aviso deste Ministerio de 11 do corrente mez, venlio pres- 
tar-vos os esclarecimentos que requisitastes com relagao aos pacientes: senador 
Joao Cordeiro, deputados Alcindo Guanabara e Alexandre Jos6 Barbosa Lima, 
major Thomaz Cavalcanti de Albuquerque, Frederico Josb de Sant'Anna Nery e 
Josb de Albuquerque Maranhao. 

0 desterro desses individuos foi ordenado por decreto de 21 de Janeiro ultimo, 
era virtude da faculdade expressa no art. 80 § 2° da Constituigao, conforme vereis 
do documento n. 1, que por copia vos remetto. 

Esse acto fora antes de tudo medida imprescindivel de ordem e seguranga, e 
convem acrescentar que os motives, razOes e factos, que actuaram para a adopgao 
da mesma, subsistem ainda, e talvez mais ponderosos no momento actual. 
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Praticando-o, o Governo estava, como ainda esta, convencido de quo o seu pro- 
cedimento f6ra rigorosamente constitucioual o acertado nas circumstancias; pois, 
aldm de ter o Presidenle da Ilepublica usado de uma attribuigao clara e positiva- 
mente conferida ao mesmo, nos cases de estadode sitios accresce que tambem tivera, 
para fundamento do seu acto, a jurispudencia assentada do Supremo Tribunal e as 
resolugoes do Congresso Nacioual a semelhante respeito. 

Com offeito, nao se ignora que desde a primeira vez que coube aquelle Tribunal 
lomar comhocimento do pedilo de h ibeas-corpus em favor de desterrados, ex-vi do 
art. 80 § 2° citados, o mesmo estabelecera, aldm de outras, as seguintes razDes fun- 
damentaes de decidir: 

« Considerando que durante o estado de sitio 6 autorisado o Presidente da Re- 
publica a impor como medida de repressao a detengao em logar nao destinado aos 
rdos de crimes commums e o desterro para outros sitios do territorio nacional ; 

Considerando que estas medidas nao revestam o caracter de pena, que o Pre- 
sidente da Republicaem caso algum podera impor, visto nao Ihe ter sido conferida 
a attribuigao de julgar, mas sao medidas de siguranga, de natureza transitoria, 
emquanto os accusados nao sao submettidos aos sens juizes naturaes, nos termos do 
art, 72 § 15 da ConstituiQao ; 

Considerando, porem, que o exercicio desta faculdade a ConstituiQao conferio ao 
criterio e prudente decisao do Presidente da Republica, responsavel por ella, p-ilas 
medidas de excepgao que tomar, e pelos abusos que a sombra della possa commetter; 

Considerando que pelo art. 80 § 3°, corabinado com o art. 34 § 21 da Consti- 
tuigao, ao Congresso compete privativamente approvar ou reprovar o estado de sitio 
declarado pelo Presidente da Republica, bem assim o exame das medidas exce- 
pcionaes, que elle houver tornado, as quaes para esse flm Ihe serao relatadas com 
especificagao dos motivos em que se fundam ; 

Considerando, portanto, que antes dojuizo politico do Congresso nao pode o 
Poder Judicial apreciar o uso que fez o Presidente da Republica daquella attribuigao 
constitucional, e que tambem nao 6 da indole do Supremo Tribunal Federal envol- 
ver-se nas funcgOes politicas do Poder Executive ou Legislativo ; 

Considerando que, ainda quando, na situagao creada pelo estado de sitio, es- 
tejam ou possam estar envolvidos alguns direitos individuaes, esta circumstancia 
nao habilita o Poder Judicial a intervir para nulliticar as medidas de seguranga 
decretadas pelo Presidente da Republica, visto ser impossivel isolar estes direitos 
da questao politica, que os envolve e compreheude, salvo si unicamente tratar-se 
de punir os abusos dos agentes subalternos na execugao das mesmas medidas, 
porque a esses agentes nao se estende a necessidade de voto politico do Congresso ; 

Considerando, por outro lado, que nao esta provada a bora em que as prisdes 
foram effectuadas, nem o momento em que entrou em execugao o d ^creto que sus- 
pendeu as gara ntias constitucionaes, o qual pela sua naturezi nao obedece as 
n6i mas communs da publicagno, mas oncerra implicita a dausula de immediata exe- 
cugao, pouco importando que as prisOes tenhara sido realisadas antes ou depois do 
estado do sitio, uma vez que foram decretadas dentro delle, como consta do de- 
creto de 14 do corrente mez, a tl. 139; 

Considerando, finalmente, que a cessagao do estado de sitio nao importa, ipso 
facto, na cessagao das medidas tomadas dentro delle, as quaes continuam a su- 



39 

bsistir emquanto os accnsaJos nao forem submettidos, como devem, aos tribunaes 
competentes, pois do contrario poderiam ficar inutilisadas todas as providencias 
aconselbadas em tal emergencia por graves razbes de ordem publica; 

Negam por estes fundamentos a pedida ordem de habeas-corpus. » 
Este Accbrdao foi proferido a 27 de abril de 1892 pela quasi unanimidade de 

Supremo Tribunal Federal, com excepgao apenas de urn so voto em contrario, e 
toruou-se desde entao aresto indiscutivel para os casos analogos posteriores; 
sendo para notar que por outro Accordao de 1 de setembro de 1894 esse vene- 
rando Tribunal accentuou a confirmagao da alludida doutrina nestes termos : 

« Negam deferimento a petigao, porque, como ja foi decidido em Accordao 
deste Tribunal de 27 de abril de 1892, somente ao Congresso compete approvar ou 
nao o estado de sitio decretado pelo Presidente da Republica e examinar e julgar 
as medidas excepcionaes que houver elle tornado. » 

Levada a questao ao Congresso Nacional para o fira de este tomar conheci- 
mento e julgar das medidas praticadas pelo Governo durante o estado de sitio, esse 
outro Poderda Republica manifestou-se igualmente de inteiro accdrdo com a juris- 
prudencia firmada pelo Supremo Tribunal, como 6 de ver das cousideragoes e con- 
clusOes do parecer da Camara dos Deputados de 8 de junho de 1892 e do qual 
fora relator o actual paciente Alcindo Guanabara. 

Chamada a commissao de constituigao, legislagao ejustiga a dizer sobre uma 
indicagao apresentada, em que se pretendia que, cessado o estado de sitio, ces- 
savam igualmente os effeitos delle, bem como as medidas de repressao por ventura 
legitimameute applicadas, devendo os indigitados criminosos ser submettidos ao 
julgamento do juizo competente, a referida commissao coucluiu;Que nao havia 
materia para deliberagao na indicagao mencionada, baseando-se para isso, al6m de 
outros, nos seguintes consideranda: 

« A commissao pondorou maduramente essas questOes, novas entre nos, e que, 
alias, constituem a propria essencia da indicagao que discute. 

A commissao pensa que, numa unica bypothese, de urn acto do Congresso pode 
decorrer, como consequencia forgada, a suspensao das medidas de repressao tomadas 
durante o sitio; a da reprovagao do Congresso ao acto do Poder Executivo, 

Neste caso, o Congresso tera affirmado que nao se deu a commogao intestina, 
que a Patria nao correu imminente perigo, e, por conseguinte, que a suspensao de 
garantias foi uma violencia a liberdade e aos direitos dos cidadaos. 

Si ao tempo do seu pronunciamento ainda existir o estado de sitio, a sua sus- 
pensao sera iramediata;e, por consequencia, os cidadaos que. por esse effeito, 
estiverem detidos ou desterrados, volverao desde logo ao gozo das garantias consti- 
tucionaes; da mesma sorte, si o sitio houver sido suspenso anteriormente, os que 
ainda soffrerem taes vexagoes devem ser libertos dellas. 

Fora desta hypothese, a Constituigao s6 reserva ao Congresso um rec irso, de 
cujo uso 6 elle o unico arbitro: a amnistia (art. 34, n. 27). Nao se encontra nem 
na natureza do regimen, nem na Constituigao que nos rege, nem nos precedentes 
dos paizes cultos, do systema de governo semelhante ao nosso, o mais fragil esteio 
em que se apoie a doutrina de que ao Poder Legislative assista o direito de mandar, 
por si, directamente ou por outrem, que se abram as portas das prisOes aos cidadaos, 
quaesquer que sejam os motives dessa prisao, qualquer que seja a autoridade que 
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aordenou. Suspenses as garantias constitucionaes, o Governo nao pode mesmo 
admiltir nem solicitagOos, nem intervengOes de outro Poder, tendentesa annallarem 

as medidas preventivas quo, a bam da ordeni publica, elle hoaver tornado. 

Si o Poder Judiciario nao tern competencia para intervir de modo a fazer re- 
stituir a liberdade aos cidadaos alcanqa los pelas medidas duranto o ostado de sitio, 
como admittir que essa competencia assista a Camira? 

0 grande argumento que se levanta em prol dessa aspiragao 6 que, cessado o 
sitio, pelo restabelecimento da ordem, cessam os seus effeitos, devendo os indigi- 
tados criminosos ser submettidos a julgamento. Antes de tudo, cumpre ponderar 
que, nos termos da nossa Constituicao, como fioou demonstrado em outra parte deste 
parecer, o acto da declaragao do sitio pelo Poder Executive n^o se extingue antes do 
pronunciamento do Congresso sobre elle. 

Si o Congresso nao o approva, elle desapparrce de todo, annulla-se, csssam 
todos os seus effeitos, restando apenas a responsabilidade de qaem o praticou. 

Si, ao contrario, o Congresso homologa-o, sein embargo de estarem restau- 
radas as garantias constitucionaes, os individuos implicalos nos crimes que o deter- 
minaram continuam sob a acgao da lei marcial, respondeado por esses crimes 
perante os tribunaes que a lei houver constituido, pela forma que ella houver de- 
terminado. 

Em uenhum paiz onde ja se suspenderam as garantias constitucionaes preva- 
leceo jamais a theoria de que o restabelecimento da ordem implica a liberdade 
dos que cahiram sob a a^gao da autoridade... Medida de salvagao publica, posta em 
acgao excepcionalraente, quando a sociedade esta ameagada por uma forte commogao, 
que p5e em risco os seus fundamentos, nao se pode evidentements moldar pelas 
normas communs, de que ella mesma 6 a negagao ». 

Por sua vez as commissOes de constituigao e justiga do Senado, em 5 de junbo 
de 1892, tendo de opiuar sobre a especie, fizerara-no como se vfi do seguinte trecho: 

« 0 Presidente da Republica 6, sem contestagao, o uuico juiz da opportunidade 
para a decretagao do sitio, em ausencia do Congresso: elle 6 soberano na apreciagao 
do perigo. A Constituigao so oppoz-lhe um correctivo, mas esse efficaz, complcto : — o 
de sujeitar os seus actos d approvagdo do Congresso. » 

Taes foram os votos explicitos da Camara dos Deputados e do Senado, em tudo 
conforme aos arestos do Supremo Tribunal Federal, al6m dos implicitamentos dados 
pelas mesmas Camaras nas resolugdes com que foram approvados sem reserva todos 
os actos do Poder Exocutivo durante o estado de sitio. 

Em face de precedentes tao valiosos, firmados pelos dous outros Poderes Cons- 
titucionaes, 6 evidente que o acto do Poder Executive ora em questao tern em seu 
favor os mals solidos e irrecusaveis fundamentos. 

Allegou-se perante o Supremo Tribunal Federal que os pacientes foram des- 
terrados por serem co-responsaveis dos crimes communs que se deram no Arsenal de 
Guerra desta Capital a 5 de novembro ultimo. — Descabida e sem o menor funda- 
mento 6 esta allegagao. 
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E' certo qae tres dos desterr.idos se acham iadiciados em taes crimes, maso Go- 
verno, iucluindo-os no decreto, nao fel-o por semelhante motive ; o seu acto foi, 
como ja disse, uma necessidade de policia preventiva qae subsistia e sabsiste, sabida 
a influencia preponderanto qae esses individuos podiam ter nos elementos perturba- 
dores da ordem publica para fins politicos, — como ficou verificado pelosinqueritos e 
syndicancias feitos sobre conspiratjdes e outros movimentos sediciosos, apparelhados 
nesta Capital a datar de margo do anno proximo fiado. 

Mesmo duranteo tempo de detengao nestaCapital, antes do dosterro, alguns delles 
proferiam constantes ameagas contra o Governo e nomeadaraente contra as pessoas 
deste, e de modo tal a impressionar aquelles que estavam incumbidos da sua guarda. 

Em vista do que, attendendo de um lado a tao poderosas circumstancias e, de 
outro, a que os mesmos individuos nao podiara ser processados pelos alludidos 
crimes communs sinao depois da licenga das respectivas Camaras do Congresso Na- 
cioual, o Governo deixou de passal-os desde logo a disposigao das autoridades pro- 
cessantes, como voreis dos documentos ns. 2 e 3, tambem juntos. 

Sem o miuirao valor 6 ainda a allegagao de que os pacientes estejam prisioneiros 
na ilha de Fernando de Noronha. 

Pelas instrucgOes dadas a seu respeito (documento n. 4) tern elles alii inteira 
liberdade de habitagao, locoraogao e passatempo, isto 6, tem a qualidade e 
condigOes de simples desterrados, nos termoa da Constituigao. Desde que esta au- 
torisa « o desterro para outros sitios do territorio uacioual», claro esta que 
cabe ao-Poder Executive designar qual deva sero sitio preferido para o desterro. 

No caso sujeito, o designado 6 um dos mais confortaveis pelas suas condigSes 
conhecidas, nao sendo para tomar em consideragao o facto de ter servido de presidio 
de reos de crimes communs, porquanto nao se ignora que a lei n. 226 de 3 de 
dezembro de 1894 mandou extinguir o dito presidio e retirar dalli os presos exis- 
tentes, o que ja foi inteiramente executado. 

Concluindo, pois, os esclarecimeatos que tenho o dever de prestar-vos, delles 
resulta : 

Que o decreto de 21 de janeiro foi, al6m de medida necessaria a manu- 
tengao [da ordem publica, um acto inteiramente fundado na jurisprudencia do 
Supremo Tribunal Federal 6 em pareceres e resolugSes do Congresso Nacional ; 

Que, con forme a doutrina assentada por esses dous Poderes, as medidas adoptadas 
pelo Poder Executivo durante o estado de sitio devera subsistir com inteira 
efficacia e effeitos ate que o Congresso, tomando conta dos actos do Presidente 
da Republica, se manifeste nos termos do § 3° do art. 80 da Constituigao ; 

Que os pacientes nao foram desterrados por se acliarem indiciados em crimes 
communs, e, ao contrario, muito embora alguns delles estejam sujeitos a responder 
por crimes da especie, o seu desterro foi ordenado por motives e razoes inteira- 
mente diversos; 

Que, flnalmente, os mesmos nao se acham prisioneiros por forma alguma na 
ilha de Fernando de Noronha, mas sao alii simples desterrados pela f6rma que a 
Constituigao expressamente autorisa. 

E' quanto me cumpre informar-vos, com referencia a vossos officios de 5 e 21 
do corrente mez. 

Saude e fraternidade. — Amaro Camlcanti. 
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DOCUMENTO N. 12 

Gabinete — Ministerio da Justiga e Negocios lateriores — Rio de Janeiro, 15 de 

abril de 1898. 

Sr. Presidente do Supremo Tribunal Federal. 

Prostando os esclarecimentos que solicitastes em officio de 5 do corrente mez, 
tenho a dizer-vos: Ja em aviso do 24 de margo proximo findo tive a honra de in- 
formar ao Supremo Tribunal Federal das razbes, factos e condigbes era que e por 
que fora decretado o desterro do senador Joao Cordeiro, deputados Alcindo Guana- 
bara e Alexandre Jos6 Barbosa Lima e o major Thomaz Calvacanti de Alburquerque, 
nos termos do art. 80 da Constituigao; e o Governo esta convencido de que as in- 
formagoes prestadas satisfizeram, sem duvida, aomesmo Tribunal, nao so por serem 
baseadas nas suas decisdes anteriores sobre a materia, como ainda por haver o Tri- 
bunal, era vista dellas, negado a ordem de habeas-corpus impetrada para aquelles 
pacientes. 

Parece-me, portanto, qne para satisfazer a nova requisigao sobre os mesmos 
individuos e o mesmo facto, bastaria reportar-me ao aviso citado e aos documentos 
que o acompanharam. 

Todavia, como possa ser de vantagem para o caso novamente sujeito, uao devo 
deixar de pedir a sabia attengao do Supremo Tribunal Federal para os factos se- 
guintes: 

Que os alludidos desterrados tem na ilha de Fernando de Noronha, logar do 
desterro, inteira liberlade de occupagao, locomogao, passa-tempo e habitagao por 
conta propria, como se pode ver das instrucgoes que por copia vcs foram remettidas 
com o meu aviso anterior ; 

Que os mesmos nao estao em commum com os presos do Estado de Pernarabuco, 
que por ventura se acham no estabeleciraento penitenciario ou presidio existente na 
mesma ilha; 

Que esta tern, seguudo informagao recolhida, uma extensao de 30 railhas, e e 
habitada por populagao diversa e ditl'ereute, composta de centenares de individuos. 
e nao exclusivamente por presos, como se allegou perante o Supremo Tribunal Fe- 
deral ; 

Que os desterrados residem em casa do povoado, inteiramente a parte, tomada 
e provida por elles proprios, como se ve da informagao junta por copia ( doc. A ). do 
commandante do cruzador Andrada ; 

Que, finalmente, extincto o presidio federal existente na ilha de Fernando de No- 
ronha, o muito embora aproveitado posteriormeute pelo Governo do Estado de Per- 
narabuco para o recolhimento de alguns dos seus sentenciados, — ainda assim, ue- 
nhuraa lei ou acto official declarou que o territorio da ilha constituiria o proprio 
presidio ou a habitagao exclusiva de presos. Ao contrario, continuou a servir de s6de 
de repartigbes publicas, como agencias dos correios e telegraphos com os respectivos 

funccionarios, e do muitos outros individuos que alii exercem a sua profissao ou 
negocio. 



Com relagao a este pouto especial, 6 tambem de saber que palas leis e mais 
actos offlciaes o territorio de Fernando de Noronha nao se confandia com o presidio 
dito, nem mesmo durante o tempo era que este subsistiu como estabelecimento fe- 
deral, e muito menos depois. 

Assim 6 que: 

0 decreto do Governo Provisorio n. 854, de 13 de outubro de 1890, erigiu em 
comarca o archipelago de Fernando de Noronha creando nelle um logar de juiz 
de direito, um de promotor e outro de escrivao — sem ter feito a menor reserva 
desta ou daquella parte do territorio para constituir exclusivamente o presidio; 

0 decreto n, 1030, de 14 de novembro do mesmo anno, no art. 225, transferiu 
para o Estado de Pernambuco a justiga constituida pelo decreto n. 854 ; 

0 decreto n. 1071, de 14 de fevereiro de 1891, contirmando estas disposigdes, 
declarou que o archipelago continuava a pertencer ao referido Estado e que as 
attribuigoes conferidas ao Ministerio da Justiga passavam a ser exercidas pelo Go- 
vernador de Pernambuco ; 

0 decreto legislativo n. 226, de 3 de dezembro de 1894, prohibiu expressamente 
o recebimento de sentenciados no presidio existente na ilha dita, e determinou que 
os presos fossem dalli retirados e entregues aos Estados em que houvessem sido 
condemnados, o que teve completa execugao de julho ao flm do anno proximo pas- 
sado. 

A lei n. 124, de 3 de julho de 1895, do Estado de Pernambuco, autorisou o Go- 
vernador a dividir metade do archipelago em pequenos lotes de terra, que cLeveriam 
ser arrendados em concurrencia publica, por tempo nunca superior a 15 annos ; e 
em virtude dessa autorisagao o entao Governaddr e agora um dos desterrados, ca- 
pitao Alexandre Jos6 Barbosa Lima, celebrou, com effnto, contractcs com o coronel 
Joao Rodrigues Moura para fuudigao e extracgao carbonifera, e com o Dr. Pedro 
Beltrao e Sodrd Maria Pinheiro para exploragao de phosphato de cal, na ilha de 
Fernando de Noronha ( doc. B). 

0 decreto posterior do Governo daquelle Estado, de 6 de agosto de 1897, alias 
simples acto do Poder Executive estadoal, mandando conservar no presidio da ilha 
de Fernando de Noronha alguns sentenciados, pelas razoes constantes dos conside- 
randos do decreto, nao revogou, nem podia reyogar ou alterar as condigoes estabe- 
lecidas pelas leis acima citadas com relagao ao territorio da referida ilha ; e 6 por 
isso que, respondendo em telegrarama recente a pergunta deste Ministerio, o mesmo 
Governador declarou que actualmente nao ha disposigao alguma de lei que vede o 
accesso da ilha em que esta o presidi^. 

Para o habeas-corpus, ora requerido, ainda e de ponderar que os pacientes, nem 
ao tempo da apresentagao do pedido, nem dahi para ca, estiveram mais na ilha de 
Fernando de Noronha, como allegam, e sim a bordo do cruzador Andrada. 

Dando estas informagoes, queroGovorno tao somente manisfestar todo o seu 
empenho em satisfazer, do raelhor mo do, a requisigao do Supremo Tribunal Federal ; 
porquanto, de um lado nao ignora que as circumstancias alludidas s6 podiam ter 
valor juridicamente apreciavel para o caso si por ventura se tratasse de detentos 
na hypothese do n. 1 § 2° do art. 80 da Constituigao, e nao de simples desterrados 
na forma do n. 2 do artigo e paragrapho citados ; e de outro e sabido que, segundo 
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a doutrina tantas vezes assentada do Supremo Tribunal Federal, e ainda em seu ve- 
nerando Accordao de 26 de margo ultimo,— « assistindo ao Congresso privativamente 
a attribuigao para conhecer das medidas do estado de sitio, que se resumem na de- 
tengao em logar nao destinado aos reos de crimes communs e no destsrro para 
outros sitios do territorio nacional, claro estd que nao cahe ao Poder Judiciario, sem 
violencia do sentido no.tural dessas palavras, apreciar semelhantes actos antes que 
o Congresso tenha sobre elles raanifestado o seu juizo politico 

Sao termos textuaes do Accordao citado. 

Sadde e fraternidade.— Amaro Cavalcanti, 
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