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Prefacio 

Ao escrever este trabalho, tive que enfrentar e resolver uma 
das maiores dificuldades de minha vida, pois ao realizar a nao 
pequena tarefa de reconstituir a biografia de meu pai, defrontei- 
me com varias forqas, as quais, se nao eram antagonicas, tambem 
nao se coordenavam com facilidade. De fato, reunir, em um so 
trabalho os relatos de fatos apreciados atraves do meu natural e 
humano sentimentalismo de filho, cousa portanto eivada de forte 
dose de suspeiqao, conciliado com a minha linha de conduta abso- 
lutamente imparcial de historiador honesto e com as apreciaqoes 
criticas da evoluqao politica, economica e social de S. Paulo, nao 
foi trabalho facil! 

Como historiador, a concepqao que tenho do ramo cientifico 
em que me especializei, me obriga a criticar, ora a favor, ora 
contra a orientaqao de meu biografado, cousa que maravilhosa- 
mente condiz com meu individualismo, ao qual sempre repugnou 
aceitar o "magister dixit", como axioma cientifico. 

Tenho que me convencer, em primeiro lugar, antes de acei- 
tar o dogma! Sempre tive particular aversao ao argumento de 
autoridade! Prefiro estribar as minhas convicqoes cientificas, no 
meu proprio raciocinio e jamais abdiquei da menor particula da 
minha individualidade pensante e da minha independencia inte- 
lectual, em favor de quern quer que seja; mesmo em favor de 
meu pai! Conciliar essa, talvez excessiva linha de individuali- 
dade mental, com o natural e profundamente humano sentimen- 
talismo de filho, que consagrou e ainda consagra enorme admi- 
raqao e reverencioso culto ao biografado, foi um trabalho difi- 
cilimo! Eu poderia ter extremado o meu rigor na critica, ou 
dizer demais das qualidades do biografado, levado pelo meu sen- 
timentalismo ! Eu tinha forqosamente que adotar um equilibrio 
o mais perfeito possivel! Com isso, eu tinha que, sincronizar os 
relatos concernentes a historia politica do periodo republicano, em 
S. Paulo, hem como a evoluqao economica e ferroviaria desta 
terra e aos elementos para a historia do fim da escravatura e para 
o inicio da imigraqao. Isso tudo, como eu ja disse acima, foi 
dificilimo! 

Mas, alem desse aspecto interno da questao, ha via a partc 
externa, que revestia o trabalho, isto e, a sua aparencia: trata- 
va-se de um filho a apresentar a vida de sen pai. cientificamente 
apreciada e em correlaqao com os diversos capitulos politicos e 
economicos da evoluqao do regime republicano e da formaqao da 
economia paulista. Disso, a suspeiqao, que eu objetivava afu- 
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gentar! Levado por esse "desideratum", eu podia ter exagerado 
na critica e nao ter assinalado bem as qualidades e as virtudes 
do Senador Alfredo Ellis, diminuindo-as e desmerecendo-as. Isso 
seria, evidentemente, uma injusti^a! Assim, impulsionado em 
tantas diregoes, eu ansiadamente procurei o justo equilibrio! 
Procurei so a verdade; nada mais do que a verdade! Se conse- 
gui, os meus leitores dirao, depois de ter em conta as grandes 
dificuldades, que tive de enfrentar. De uma coisa podem desde 
ja estar certos: 

fiste livro e baseado na mais estricta boa fe, e no desejo mais 
absolute de acertar. 

Por outro lado, ha enorme deficiencia nas paginas da his- 
toria brasileira, a respeito do periodo republicano. Essa defi- 
ciencia, que, em relaqao ao pais todo e grande, imensamente 
maior que ela se torna, em se tendo em vista a Historia do pe- 
riodo republicano em S. Paulo. Com este modesto trabalho, obje- 
tivei diminuir essa lacuna. Outros o farao, por certo com muito 
mais proficiencia, mas ainda nao deram inicio a essa tarefa. 

Tambem, os assuntos sobre a formaqao economica de S. 
Paulo, com o plantio de sua estupenda lavoura cafeeira, o pros- 
seguimento da avanqada sertaneja da gente paulista, a extensao 
das linhas ferreas paulistas, a libertagao do braqo escravo, com 
as suas consequencias, entre as quais, as evolugoes sociologicas, 
economicas, psicologicas, do trabalho servil para o trabalho livre, 
a imigraqao, o fracionamento do velho latifundio, a policultura 
e a poliproduqao, a monoexportaQao, as defesas e as valorizaqoes 
do cafe, o problema do porto de Santos, com o das comunica96es 
entre o Planalto e o Literal, foram abordados, com animo de 
esclarecer as suas linhas mestras. Alguns desses assuntos tern 
sido ate agora inabordados. Assim, a forma^o da lavoura de 
cafe de S. Paulo, a maior e a mais opulenta mina de ouro que 
temos tido, ainda nao foi analisada, nao so sob o ponto de vista 
cronologico, mas tambem sociologico. 

Tentei o fazer, pelo menos em parte. Tentei tambem recons- 
tituir a imigraqao norte-americana, ocorrida logo depois da 
Guerra de Seccessao, a qual foi localizada em Santa Barbara, fi- 
xando ai nas suas linhas gerais os seus delineamentos principais. 

fi possivel que este trabalho seja passivel da critica de haver 
dado muito desenvolvimento a Historia Norte-Americana. Assim 
agi, porque quis deixar bem retratada a escola que serviu de 
molde, para a formagao intelectual e moral de meu biografado. 
Para explicar certos traces do carater e da psicologia do Senador 
Ellis, propagandista da Republica, libertador dos escravos, libe- 
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ral democrata, etc., tive que recorrer ao estudo de como o pro- 
blema da transformagao do braqo escravo, em trabalho livre, foi 
encarado e resolvido nos Estados Unidos. Eu penso que, sob 
o ponto de vista da liberal democracia, o problema foi mal resol- 
vido la. Nao se impoe pela forqa uma ideia a ninguem, mesmo 
que essa seja muito liberal e democratica. Entretanto, o Sena- 
dor Ellis levou a vida inteira a considerar Lincoln como urn de- 
miurgo da democracia. 

quanto vale urn tabu! 

* 
•t-- * 

Alem desses assuntos, consubstanciados em estudos, entro- 
sados com perfis psicologicos e sentimentais do Senador, como 
com elementos cronologicos de sua vida, eu abordei e estudei va- 
ries episodios, completamente desconhecidos e ineditos, nao so da 
vida politica de S. Paulo, como tambem da sua evolu^ao econo- 
mica, ou da sua historia sociologica. 

Com este trabalho e com esses fatos abordados, muita cousa 
tida como definitiva e ou deve ser completamente reformada e 
com as antigas e obsoletas versoes completamente renovadas e 
modificadas. Tudo isso, eu fiz, de modo sincronizado com o per- 
fil de meu biografado, de modo a fazer evidente que este teve a 
sua vida, a sua atividade e a sua energia, inteiramente dedicadas 
a causa publica e mais particularmente a causa paulista. 

Em troca desse sacrificio nao pequeno, arcado pelo Senador 
Ellis e pela sua familia, consequencias do qual, ainda transpa- 
recem refletidas nas geraqoes subsequentes da prole do Senador, 
este nao recolheu senao desilusdes e injustiqas! De fato, para 
o homem que foi parte da falange homerica do bandeirismo oito- 
centista, o qual desbravou o sertao paulista, nele plantando a 
nossa maravilhosa lavoura de cafe, o maior monumento agri- 
cola na face do planeta, que, fazendo parte da aristocracia, pre- 
gou a democracia e a Republica, que, de armas na mao, expondo 
a sua vida, defendeu essa Republica, no seu inicio, que tratou, 
ha meio seculo, da defesa e da valoriza^ao do cafe, preludiando 
toda e qualquer aqao oficial, como prevendo, tal qual um pro- 
feta vidente, todos os escolhos e descalabros, terremotos e reci- 
fes ponteagudos, que essa defesa, entregue ao Governo Federal, 
traria, que, tratou com entranhado ardor, expondo novamente a 
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sua vida, a qudstao do porto de Santos e da ligaqao entre o Pla' 
nalto e o Literal, nao teve da sua gente senao esquecimento e 
ingratidoes em continuas manifestaqoes! 

* 
* * 

Talvez eu, na exposi^ao do trabalho, ao abordar as ideias, 
principios e doutrinas, quer os do perfil do meu biografado, quer 
os de que lancei mao para fazer a minha critica, possa ser acoi- 
mado de muito regionalista e de, nesse espirito extremado, ter 
vazado todo o meu trabalho. Mas, regionalistas, todos sao, no 
Brasil! Eu penso que, a esse respeito, todos comungam no mes- 
mo credo, demonstrando igual amor ao torrao natal, dentro do 
qual evoluem as suas rela^oes com o mundo externo, o qual eu 
chamo de ambiente ecologico. Todos professam, com igual ar- 
dor, o apego ao meio regional em que tern vivido. Nao seriam 
regionalistas, os escritos de Gilberto Freyre? Nao e regionalis- 
ta o jornalista Assis Chateaubriand ?Um pais grande, como o 
Brasil, que na feliz expressao do sergipano Joao Ribeiro, e um 
vasto arquipelago de ilhas isoladas umas das outras, que nao se 
intercomunicam, tern muitas regioes, que isoladas, vao formando 
seus caracteres proprios. Assim, todos, para serem sinceros, 
tern que se manifestar de modo regionalistico. O que deve variar 
e a intensidade dessa manifesta<;ao, a qual e emitida, de acordo 
com o temperamento de cada um. Uns sao mais ardorosos, mais 
arrojados, mais francos, etc. Outros sao mais tranquilos, mais 
circunspectos, mais calmos, mais prudentes. Outros sao menos 
sinceros, mais solertes ou mais gelatinosos. Outros, ainda, sao 
mais maneirosos, mais habilidosos. Cada um tern sen ambiente 
interno ou biologico diversamente perfilado, reagindo de utm 
forma toda especial, ante as condiqoes e os acontecimentos ex- 
ternos. Dessa maneira, cada um manifesta suas ideias de um 
modo particular e de um modo e uma maneira mais ou menos 
acentuada. 

Tambem e possivel que eu seja ainda acusado de inimigo 
da libertaqao dos escravos e talvez mesmo, de adepto da supe- 
rioridade racial! 

Flagrante injusti^a! 
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Eu estribo todas as minhas asserqoes, no que tenho apren- 
dido e observado cientificamente! 

Nao sou contra a libertagao! 
O que me contraria e o modo absolutamente anti-economico 

e profundamente deshumano, como a fizeram no Brasil e nos 
Estados Unidos! 

Nesses paises, libertaram nominal e legalmente o negro, mas 
efetivamente escravizaram o branco! Fizeram toda sorte de 
asneiras! 

Tambem nao sou pela superioridade racial! 
Penso que as diversas raqas sao desiguais, sob diferentes 

pontos de vista, fisico, intelectual, moral, fisiologico, etc. Algu- 
mas sao superiores, sob certos aspectos, mas sao inferiores no 
concernente a outros. Penso, nao haver superioridade absoluta, 
sob todos os aspectos. Assim, sob o aspecto intelectual, e evi- 
dente a inferioridade do negro, mas sob certos aspectos da fisio- 
logia humana, e indiscutivel a superioridade dos "couloreds". 

Entretanto, nunca quis impor as minhas ideias a ninguem! 
Elas podem estar erradas! Admito ideias em contrario ! Estou 
mesmo pronto a substituir as minhas, desde que me provem que, 
men ponto de vista nao e o mais acertado! Nao sou contra o ne- 
gro! Acho que, liberta-lo, isto e atira-lo no "struggle for life" 
em competiqao selecionadora com outras gentes mais aprimora- 
das, nas diversas ramifica^oes da luta pela vida, constitui um 
ato tao deshumano, que equivale a previamente condenar a es- 
tirpe africana a completa destruigao, pelas muitas sele^oes so- 
ciais, como, com evidencia, esta acontecendo. Tambem acho 
que a libertaqao, como foi feita, sem indenizaqao, foi uma inu- 
tilidade pouco inteligente. Inutil, porque a libertaqao se faria 
por si, sem precisao da famosa e utopica "Lei Aurea". Com a 
cessaqao do trafico e com a Lei do Ventre Livre, a escravatura 
ia, aos poucos, naturalmente se extinguindo, sem causar os tre- 
mendos danos economicos, que foram evidentes. Mesmo assim, 
essas leis impensadas e levadas a efeito por exagerado e vago 
sentimentalismo, causaram imensos transtornos a nossa econo- 
mia, cuja produqao aumentava incessantemente, premida pelo 
consumo, que se fazia enorme, sem que aumentasse proporcional- 
mente a mao de obra. O governo imperial nao via isso e agia 
em contrario. 
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ALFREDO ELLIS 

Eugenia Leonel 

Talhe de bravo, hellenica estatura 
Fidalgamente delicado e nobre, 
Loura cabe^a que a guirlanda cobre, 
Labio que a graqa do sorrir moldura. 

(Ah! que outra Musa, nunca engenho pobre, 
Cante-lhe a fama diamantina e pura, 
E sobre essa dardanica figura 
Um man.to de ouro e perolas desdobre.) 

Seu peito lembra o hospitaleiro pouso 
Que outr'ora o bardo demandava, airoso 
De castello em castello, meigo e brando; 

E esse agazalho descantar anceio. .. 
E subo... e volvo do Parnaso em meio 
A cythara canora sobraqando. 



l.a PARTE 

Capitui/) I 

A CHEGADA 

Eram mais ou menos oito horas da noite! Chovia forte- 
mente em Sao Paulo de Piratininga nessa noite veranesca de 
Dezembro de 1830! Urn cavaleiro encharcado pela chuva que 
caia desde manha, apeiara de pachorrenta mula, na porta de uma 
casinhola baixa, que dava frente com suas oito janelas para a 
Rua Direita, que vai para a Se. Era a hospedaria piratiningana, 
que ai se localizava e recebia os minguados visitantes do misero 
burgo anchietano, com cerca de 4.500 casas, em que se aglome- 
ravam cerca de vinte milhares de trigueiros planaltinos, bem tis- 
nados pela mesti^agem intensa com o amerindio, que um seculo 
atras lavraya intensa na regiao, americanizando fortemente o 
nucleo populacional, hermeticamente isolado na delimitada regiao 
da Serra acima. 

Sao Paulo, centro do privilegiado Planalto no seculo XVII, 
albergara forte nucleo de admiraveis especimens humanos, os 
quais em complete isolamento de qualquer outra parte do mundo, 
adquiriram e fixaram, atraves de seleqoes unicamente suas, em 
dois seculos de vida sem contacto com o exterior, tun perfil fisico, 
psicologico, sentimental, moral, social, cultural, absolutamente 
proprio. Esse nucleo de admiraveis especimens humanos, que 
empolgaram e extasiaram o sabio Saint Hilaire, que ao passar pela 
regiao em 1819, os chamara de "Raga de Gigantes", foram, nao 
ha duvidas, os primeiros americanos civilizados, com alma propria 
que deram inicio a luta pela independencia brasileira epilogada 
nas enfumaqadas "margens pldcidas". Depois, com a miraculosa 
descoberta do ouro, no fim desse arestado seiscentismo, o velho 
nucleo piratiningano de euro-americanos, foi afogado, diluido na 
imensidao da gente lusa, que como uma incontida avalanche, 
corria alucinada a aproveitar o ouro, que vertia abundantemente 
das generdsas e impudicas entranhas da terra. No seculo 
XVIII, o Planalto sem sua gente empreendedora e com 
o resto de sua apoucada populaqao, caldeada no vagalhao impe- 
tuoso da imigraqao reinol, a qual so aos poucos e lentamente ia 
comungando na alma colonial, foi a louza fria de um marmoreo 
tumulo da velha alma paulista, em decadencia lastimavel. 
Entao o vetusto Planalto so servia para "oficina gentium", 
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alimentadora dos batalhoes luso-coloniais, que o imperialismo 
metropolitano de D. Pedro II de Portugal, de Joao V, de Jose I, 
manobrava desastradamente, na ingloria e inutil aventura da do- 
lorosa e desinteressante conquista do Prata. De fato, foi no Pla- 
nalto que a governanqa luso-colonial da Bahia, do Rio de Ja- 
neiro e de Lisboa, foi recrutar a melhor gente para as suas fileiras 
nas oampanhas sulinas, em torno da Nova Colonia do Sacra- 
mento, para o fim de implantar as annas bragantinas na foz do 
Prata. Eis a gente planaltina, a enviar para os descampados gau- 
chos, para as coxilhas da Cisplatina e para as paragens ermas, 
onde os hervaqais rasteiros atapetavam os horizontes infindos, a 
nata da sua varonil mocidade, que galopando pelas sangas e, como 
furacoes, transpondo os arroios sulinos, iam servir de carne para 
os canhoes hispanicos, em estereis lutas, que nao interessavam 
a nossa gente e so diziam respeito as ambiqoes dos nevropatas lu- 
bricos de Lisboa! 

Voltemos porem a cena da chegada do hospede a casa pla- 
naltina, que servia de estalagem a quern vinha de fora. 

Homem troncudo, de estatura acima da mediana, louro co- 
mo uma espiga de milho, cujo tipo se estremava na brancura 
rosada da face longa, circundeada por suigas e anelada cabe- 
leira, fulvas como ouro repolido, e onde se ilhavam olhos muito 
azuis e brilhantes. Era o novo medico ingles, Dr. William Ellis, 
que apos tres meses de acidentada viagem maritima, em navio 
a vela, havia aportado a Santos. Influenciado pelo que diziam 
da excelencia do clima planaltino, para refazer a fisiologia res- 
piratoria dos muito fatigados pela intensidade da vida de rapaz 
solteiro e abonado, o jovem medico escolhera a velha Piratinin- 
ga, para se fixar no novo Mundo. Escolheu bem o Dr. William, 
pois a climatologia planaltina e tao inconstante e possui tal teor 
de umidade que elimina rapidamente quern nao tiver pulmoes 
de ago. 

Essa escolha do Dr. William foi fixada depois de uma ex- 
periencia de varies meses em que o jovem medico permaneceu na 
hospedaria da rua Direita, findos os quais estabeleceu o sen con- 
sultorio profissional na mesma rua, onde firmou a sua residencia. 

Sem pai e sem mae, falecidos quando ainda o Dr. William 
estava a atravessar a sua rumorosa juventude, ele cortara todos 
os lagos que o prendiam a Inglaterra, resolvendo se enraizar na 
isolada terra de Piratininga, a sombra amena do gigante Jaragua, 
que como um imenso felino de pedra a armar o sen salto carni- 
ceiro, se destacava, sempre de escuro, esmaltando o azulino ho- 
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rizonte do augustal Planalto, como se fora uma almenara, debru- 
cada nos seculos, a devassar toda a vida passada da cidade de 
Piratininga. De fato, o Dr. William filho unico do industrial ga- 
lense Richard Ellis e da escossesa Sophia Harvey, nao deixara 
nas terras de alem mar, senao tios e primos, que perpetuavam em 
Londres a brilhante heraldica de dois leopardos andantes em 
campo de arminho, tudo encimado por um velhissimo chapeu de 
marinheiro, tradiqao herdada dos antepasados piratas da era eli- 
zabetica. 

Estabelecido como medico a rua Direita, perto da casa do 
jovem Tobias, ai conheceu ele, Feijo, o padre de ferro, filho natu- 
ral de tuna Camargo, o qual fora ministro regencial, exercendo, 
com incrivel energia, as suas funqoes de mantenedor da ordem 
no Imperio, que vinha de ser desocupado pelo primeiro impe- 
rante bragantino, absolutista e estrangeiro, portanto indesejavel 
ao extemado nacionalismo brasileiro, intoxicado pelas ideias exa- 
geradas de igualdade liberal, entao elevadas ao auge da sua am- 
plitude pelo repontar na Europa do romantismo de Byron, de 
Walter Scott, de Lamartine, de Victor Hugo, de Schiller etc. 

Tinha sido essa uma das consequencias da Revoluqao Fran- 
cesa, a qual o Imperio napoleonico nao conseguira apagar. Ini- 
ciada no fim bruxoleante do setecentismo ela foi levada, a todos 
os quadrantes europeus nas dobras vitoriosas das bandeiras na- 
poleonicas e imposta a todos os povos, pelas baionetas do gran- 
de corso! 

Depois de Waterloo, com a queda fragorosa da aguia impe- 
rial francesa, a politica torva da Santa Alianqa, com o retrocesso 
reacionario as prerrogativas da velha aristocracia e ao carcomido 
direito divino, o equilibrio nao se fez sentir e a atmosfera eivada 
dos principios dos direitos do homem e da declaraqao da In- 
dependencia norte-americana se espalhou incoerclvel pelo mun- 
do, chegando atraves do Atlantico ate as plagas brasileiras, im- 
pulsionada pela voz de Canning e atraida pelo liberalismo de 
Monroe. Essa atmosfera, saturada de ensinamentos de Rousseau, 
envolvida no fumo enegrecido de Lexington, colorida nas tintas 
vivazes de Saratoga, parecia emanar os acordes magicos da Mar- 
selheza, tanto mais que, sobre ela pairava dominador o recorte 
macabro de Tiradentes, o glorioso proto-martir do alto de sua 
soturna forca, a magnetizar as camadas da populagao, como se 
fora um messianico Deus barbaro a exigir do Brasil o holocaust© 
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do bragantino estrangeiro, com nitidas tendencias absolutislas, 
que seu temperamento impetuoso e ardego avolumava a ferir 
a suscetibilidade dos brasileiros. 

Era esse o meio, em que se tinha envolvido o medico bri- 
tanico. Intelectualmente a solidao reinante em torno do Dr. Wil- 
liam, era quase absoluta. A nao ser com Tobias, quase sempre 
fora, Feijo, constantemente no Rio de Janeiro, Paula Souza, a 
maior parte do tempo em Itu ou na Corte, nao havia com quern 
trocar ideias. Dai o isolamento do jovem medico, o que Ihe em- 
prestou a sua tendencia misantropica e o seu introvertimento, que 
bem se coadunava com a acentuada austeridade britanica, cousa 
que, ao lado da frieza inglesa e das linhas mestras do velho pa- 
triarcalismo portugues, traqavam o perfil marcado da fleugma- 
tica indiferenqa do novo esculapio da rua Direita. Muitos anos 
se passaram nessa monotonia, pois a velha cidade de Anchieta, 
ainda no inicio de sua carreira incontida para a prosperidade, era 
um tosco burgo com uma vintena de milhares de habitantes e sem 
recursos em materia de distra^ao. O jovem ingles, formado em 
medicina e em ciencias naturais, pela magnifica Universidade de 
Edimburgo, na Escossia dos Stuarts, dos John Knox, etc. 
nao tinha ambiente em S. Paulo, para dar largas a sua cultura e 
a juventude que o exornavam. A sociedade paulistana, na qual 
imperavam as linhas rigidas da organiza^ao familiar portugue- 
sa, com o excessivo poder do "pater familial", com o seu sotur- 
no recato e exgerada timidez do elemento feminino, cousa deri- 
vada do mugulmano, se apresentava fechada e impenetravel. 
S. Paulo desse inicio do oitocentismo, era uma grande vila, 
acavalada em cima de trombudas colinas, que se erguiam, como 
verdes pedestais sobre os quais branquejava, esmaltada em seu 
niveo casario, a "akropole" piratiningana, plantada bem na con- 
fluencia dos dois corregos Tamanduatehy e Anhangabahu. 
Burgo colonial e pobre, sem fonte de riqueza e de origem 
portuguesa, S. Paulo, nao oferecia quadros, em que a populaqao 
se entretivesse. Apenas, as vezes, a cidade outorgava espeta- 
culos de cavalhadas, com apresentaqao de jogos de argolinhas, no 
descampado em frente ao colegio jesuitico, onde hoje temos o 
Pateo do Colegio, ou de touradas no redondel dos arrabaldes 
ocidentais. A cidade era toda ela circundeada de pequenas chaca- 
ras, que se amosaicavam, atapetadas do verde escuro da parda ve- 
getagao rasteira, que, de "barba de bode", se ondulava pelo Ipi- 
ranga, Cambucy, Mooca, Belemzinho, Penha, cuja colina se er- 
guia, ao longe, como uma mancha branca a quebrar a harmonia 
do colorido verde em seus mil cambiantes. 
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O Dr. William, quando nao estava empolgado na leitura 
dos seus livros prediletos, passava as folgas do seu trabalho nas 
chacaras dos seus amigos Feijo ou Tobias. Sim, porque a ocu- 
paqao maxima dos moradores paulistanos consistia nas festivi- 
dades religiosas. O povo, tradicionalmente catolico, era imbuido 
do fanatismo e da intolerancia iberica. Com o municipalismo 
extremado e o patriarcalismo elevado a alto nivel, foi esse um dos 
traqos mais marcados na alma iberica deixado pelo longo domi- 
nio muqulmano. Essa tendencia exagerada nas gentes de origem 
iberica, se projetava exuberante na velha Piratininga, que via 
quase que diariamente, longas filas de seus moradores estiradas 
em policromicas vestes, por entre douraduras e festoes, a acom- 
panhar lentamente, ao som de canticos dolentes as procissoes, que 
eram mais espetaculos alegoricos e carnavalescos, a lembrar os 
desfiles, com que os velhos ritos do paganismo exibiam os seus 
cultos politeistas. O bimbalhar continuo e repicado de dezenas 
de sinos, espalhados pela cidade, se orquestrava bem com as 
ladainhas entoadas por centenas de vozes melancolicas, que se 
disciplinavam no coro, que faziam aos apelos dos paramentados 
sacerdotes, que com interrogaqoes cantadas, isolavam suas vo- 
zes abaritonadas nos "kyrie", com que bradavam as suas partes. 

O Dr. William nao era catolico ! Para ele, toda aquela exi— 
biqao multicolorida e polissonora dos variegados cultos, com os 
quais a liturgia romana rememora as suas divindades, nao pas- 
sava de retrocesso ao velho paganismo greco latino, em sincre- 
tismo com alguns ensinamentos cristaos. 

— Como e profunda e espessa a jazida da ignorancia Hu- 
mana! Dizia o jovem medico ingles, ao ver, pela janela de sua 
residencia as filas, que se alongavam das interminas e barulhen- 
taa procissoes. 

Oriundo de velha estirpe anglicana e de outra de orienta- 
qao presbiteriana, o Dr. William sempre tivera tendencia para 
nao se acomodar ao culto as imagens, que ele chamava de idola- 
tria, cousa que se evidenciava na religiao romana, que mostrava 
um decidido e inegavel politeismo, no qual uma hierarquia divi- 
nizava em varios escaloes e graduaqoes as diversas santidades 
da imensa corte celestial, humanizada nas figuras toscas de ma- 
deira pintada, que encimavam os ricos e policromicos andores, 
carregados pelos moradores principais da cidade, envergando suas 
opas vermelhas, tendo por cima rendados camizoloes brancos. 



Capitulo II 

A LINHAGEM PATERNA 

O Dr. William Ellis, como vimos no capitulo anterior, era 
ingles. Nascido em Londres, em 1805, seu pai, Richard Ellis, 
vinha de antiga familia galense, com seu velho castelo em Flint, 
nao longe da costa do Carnarvon. Ai nas portas de pedra do 
solap celtico estavam gravadas as armas da familia, com os dois 
leopardos andantes em campo de arminho, tendo como timbre um 
chapeu de marinheiro. Era uma vetusta estirpe celtica. muito 
eivada de constantes influxes anglo-saxoes, que haviam forne- 
cido nao poucas figuras a patinada e romantica historia da In- 
glaterra. Ei-los acobertados de ferro, cavaleiros cruzados, caval- 
gando sobranceiros ao lado do Coeur de Lion, na Palestina! 
Ei-los em Crecy e Poitiers, lutando pelos leopardos, junto ao 
Principe Negro, ou em Azincourt, esgrimindo nas linhas de Hen- 
rique V. Depois, ei-los nos mares, dando a Inglaterra as jor- 
nadas epicas, nas quais esmagaram a Armada espanhola! Ei-los 
nos navios gloriosos de Elizabeth, lutando ao lado dos famosos 
"sea-dogs" com a mesma bravura indomavel e tranquila, que 
mais tarde os homens da R.A.F., esses anjos louros que, futu- 
ramente, iriam defender os ceus britanicos! Era a mesma gen- 
te que nao mudara! A tempera dos que determinaram o " Bri- 
tannia rules the waves" nao havia, com seculos, perdido a sua 
rigeza! 

Pelo seu lado materno, o Dr. William Ellis provinha de li- 
nhagem escossesa, que se destacava na historia da Escossia, des- 
de Bruce, Wallace, Guilherme o Leao e os Stuarts, ate a sua 
fusao no Reino Unido. Muitos dos antepassados de Sophia Har- 
vey, mae do Dr. William, se alinharam em Bannok Bum e mais 
tarde nas fileiras aos "highlanders" de Carlos Eduardo, o ro- 
mantico pretendente que na batalha de Culloden, em 1745, vira 
se esboroarem todas as suas esperanqas! 

Com essa ascendencia, o jovem medico era portador de uma 
heranqa na qual estava materializada toda a impetuosidade ner- 
vosa do celta trigueiro, leve, belicoso, agil, lucido, dinamico, bri- 
Ihante, artista, sagaz, teimoso, agressivo, apaixonado e palavro- 
so. Em simbiose com esses tragos, alguns em maior destaque 
aparente, o esculapio britanico mostrava, com evidencia, outros 
que recebera da estirpe anglo-saxonica ou da normanda das quais 
provinha. Ei-lo calmo, silencioso, austero, aparentemente al- 
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gido, sem sentimentalismos, sem demonstraqoes, sem exibiqoes 
de estados de alma, metodico, ordeiro, meticuloso, sem familiari- 
dades, louro, de olhor ceruleo, tenaz, paciente, etc., ilhado no mar 
revolto, que era o borbulhante ambiente. paulistano, exibindo, por 
vezes, vivas manifestaqoes de exuberante sentimentalismo, que 
se via, em parte, na elite regional apaixonada pelo liberalismo de 
7 de Abril! fisse que determinou a Regencia e a expulsao do 
absolutista Braganqa. 

—• V. R'everendissima deveria formar ao lado de Theophilo 
Ottoni, o exaltado. Dizia o Dr. Ellis a Feijo. 

— A orientaqao dos liberais radicais, me parece mais coe- 
rente com o temperamento revelado por V. Reverendissima. 

— De fato, essa seria a minha orientaqao se nao fosse o 
Evaristo. Retrucava o padre da Regencia. 



Capxtulo III 

UM ROMANCE INEXPRESSIVO 

Maria do Carmo da Cunha Bueno era a mais velha dos vinte 
e quatro filhos do Sargento-Mor Francisco Mariano da Cunha 
e da entao falecida D. Joaquina Angelica de Barros Penteado, 
esta tririeta de Amador Bueno da Veiga. Esses dois paulistas 
tinham seus topes genealogicos nos primitives troncos, quase to- 
dos se iniciando no Novo Mundo, com os velhos companheiros 
de Martim Afonso, da sua primeira expediqao colonizadora, aqui 
aportada em 153, em Joao Ramalho, o patriarca de nossa estir- 
pe, nos chefes indigenas Tibiriqa e Pequeroby. etc. Seus ante- 
passados, nos seculos XVI e XVII, participaram quase todos 
nas varias epopeias da Historia de S. Paulo. Ei-los no ban- 
deirismo, domando o poderio dos jesuitas e expulsando para lon- 
ge os leoes de Castela, esmagando Guaira, conquistando Maraca- 
ju! Graqas a eles foi possivel a produqao aqucareira no Nor- 
cleste! Si-los descobrindo ouro nas Gerais, em Cuiaba on em 
Goiaz! Ei-los na expansao pastoril, pelo Piaui, por Santa Ca- 
tarina, etc. files povoaram os ermos do "hinterland" luso-ame- 
ricano. Eram de fato paulistas de 400 anos, ou antes, de muito 
mais! Maria do Carmo, nascida em 1809, em 1822 se cason com 
Manoal de Castro Moreira, de quern teve dois filhos; mas em 
1835 enviuvou, passando a residir com seu pai, que tambem ficara 
viuvo nesse ano, no velho sobrado da rua de Sao Bento, esquina 
da rua Sao Joao. O Sargento-Mor possuia ainda, grande fazen- 
da de aqucar na Serra da Cantareira, distando cercad e tres para 
quatro boras da cidade. AJi, nessa fazenda da Cantareira, junto 
aos alambiques, estavam as senzalas dos negros (que so no sete- 
centismo ingressaram no Planalto, com. o aumento do poder aqui- 
sitivo e com a paralizaqao do apresamento) etc. Nao poucas ve- 
zes, ela ia passar uns tempos com sua irma, D. Maaia Reducinda, 
casada com Jose Manoel da Silva, mais tarde agraciado com o ti- 
tulo de Barao do Tiete. 

Era de vela nas procissoes sempre muito vaidosa e catita, 
no Largo da Se, perto de seu pai, o gigantesco sargento-mor 
Francisco Mariano, cavalgando o seu corcel branco como 
leite, ajaezado de prata, cujos passos medidos se ritmavam, ca- 
denciados ao som langoroso da musica religiosa! 
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D. Maria do Carmo se sobressaia pelo seu alto e donairoso 
porte, da multidao que se comprimia, em seguimento aos palios 
e andores policromicos, que carregavam as imagens toscamente 
esculpidas ante as quais, a populagao ajoelhada, se embevecia na 
mistica adoraqao e via desfilar pelas ruas mal calqadas da Pauli- 
ceia. 

Foi em uma das vezes, que a jovem viuva foi passar uns 
dias com sua irma, no extremo da rua Direita, que o Dr. Wil- 
liam Ellis, medico da familia e muito amigo de Jose Manoel, 
teve ocasiao de conhecer Maria do Carmo. 

Esta, ainda com menos de trinta anos, era realmente bela, 
na nuance amorenada de sua tez, emoldurada por uma basta ca- 
beleira negra de azeviche, que repartida ao meio, caia livremente 
pelas espaduas muito brancas, Dois olhos negros grandes e vivos 
se destacavam, acavalando um nariz ligeiramente aquilino, a de- 
nunciar uma remota ascendencia semita. Ela tinha estatura, tal- 
vez um pouco alta em demasia, pois Maria do Carmo pertencera 
a uma irmandade de gente do mais elevado porte, tendo seu pai 
cerca de seis pes e meio de altura e seus irmaos se medindo nos 
mesmos limites! 

Do conhecimento do medico ingles, a resolugao de novas 
nupcias, o lapso de tempo nao foi grande, pois que os dois ja 
eram de idade, que ro^ava os trinta anos. 

Seis meses depois do primeiro encontro na casinha colonial 
do fim da rua Direita, onde morava D. Maria Reducinda a fu- 
tura baronesa do Tiete, o jovem par se casava. Isto foi em. fins 
de 1839. 

* 
* * 

Dos filhos de Francisco Mariano, Bento e Salvador milita- 
vam, desde muitos anos, nas fileiras farroupilhas de Bento Gon- 
^alves, o glorioso centauro das coxilhas. Atraidos ambos pelo 
aventuroso espirito paulista, que nao abandonava a imperterrita 
gente piratiningana, eles demandaram o sul nos fins de 1835. 
lam a chamado de Bento Ribeiro, o sorocabano aventuroso e be- 
licoso, que, nessa ocasiao, estava ao lado da causa do Rio Grande. 
No extremo sulino, os dois irmaos Cunha Bueno fizeram toda 
a campanha morrendo violentamente, Salvador poucos dias an- 
tes de haver Canabarro firmado a paz com os imperials, acuti- 
lado em um entrevero, em que o gigantesco paulista defendia, 
com fanatismo, a gloriosa bandeira da Repiiblica de Piratini; 
Bento tombara baleado pelos soldados imperials de Caxias, na 
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saida de um rancho. Os demais membros da estirpe do violento 
Francisco Mariano, se espalharam com diversos destines. (1). 

Antonio, foi morto mais tarde, no combate de Venda Gran- 
de, lutando como uma fera nas desprovidas e minguadas fileiras 
liberais do imperecivel heroi, Boaventura do Amaral, o Salva- 
dor do renome paulista, pela augusta causa chefiada pelo imor- 
tal Brigadeiro Tobias e abenqoada pela energia dinamica de Fei- 
jo, o maior paulista dos oitocentos. 

Joao e Tomaz se afundaram pelo sertao de Limeira, abrin- 
do novas perspectivas, ante as avanqadas do cafe, cuja onda in- 
coercivel ia avassalando o sertao ja bem alem de Campinas. 

Francisco da Cunha Bueno, irmao mais novo de D. Maria 
do Carmo, nascido em 1830, procurou a lavoura de cafe, que 
entao se desenhava, promissora, a orbitar em torno da Vila de 
Sao Carlos, de Barreto Leme. Moqo, dinamico, de espirito 
aventuroso, audacioso e herdeiro dos traqos psicologicos da velha 
estirpe piratiningana, Francisco da Cunha Bueno, se fez pioneiro 
da cultura da rubiacea, que entao se extravassava do vale do 
Paraiba. 

Dotado de invejavel saude, Francisco da Cunha Bueno, com 
o pouco que recebera por heranqa de seu pai, o velho Francisco 
Mariano, foi abrir fazenda no sertao de Indaiatuba. Ai ja se 
achava estabelecido, com o mesmo genero de trabalho agricola, 
em pequena escala, ao lado de maior plantio de cana e fabrico 
de aqucar, o potentado e grande latifundiario Jose Estanislau do 
Amaral, bem como a energica campineira D. Ana Joaquina No- 
gueira, viuva de Joao Baptista de Oliveira, falecido antes, em 
1840, assassinado no sertao de Jaboticabal. 

Possuia essa viuva, em sua agradavel fazendinha de Inda- 
iatuba, varias filhas solteiras, alem da mais velha, ja casada em 
1842, com Agostinho Camargo, o famoso Agostinho Tibiriqa. 

Nao demorou muito tempo a convivencia de Francisco da 
Cunha Bueno, no sertao de Indaiatuba, com a familia campineira, 
sem que se resolvesse a pedir em casamento uma das filhas da 
viuva. Em 23 de Junho de 1851, na Igreja de Santa Ifigenia, 
em Sao Paulo, se casou Francisco, com D. Eudoxia H. Teixeira 

(1) — Dizem as tradi?oes de familia que, Francisco Mariano era 
tao bravo e violento, que, em sua casa, nem as pulgas se aquietavam, quan- 
do ele gritava, e ate os cavalos, no pasto fugiam, ao ouvir a voz colerica 
do velho paulista. 
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Nogueira de Oliveira, nascida em 1836, no dia 24 de Junho, 
{"Oliveiras", Barros Brotero). 

Casado, Francisco da Cunha Bueno continuou a viver em 
Indaiatuba, ao lado da propriedade agricola de sua sogra. 

Sens primeiros filhos nao viveram, alem da infancia tenra, 
ate que, em 1859, em Sao Paulo, na rua Direita, passando Fran- 
cisco da Cunha Bueno, algum tempo em casa de sua irma, a Ba- 
roneza do Tiete, nasceu sua filha mais velha Sebastiana Eudoxia. 

Com o falecimento de sua sogra, D. Ana Joaquina, em 1860, 
Francisco da Cunha Bueno passou-se a Sao Joao do Rio Claro, 
abrindq fazenda de cafe e de a^ucar, onde hoje tern o nome de 
Itirapina e nessa epoca era chamado de Morro Pelado, pela con- 
figuraqao despida de uma eminencia, que se destaca, dos cam- 
pos de Brotas, os quais se estendiam a partir dessa localizaqao. 

Rio Claro nao era regiao estranha para os Oliveira, estirpe 
a qual pertencia D. Eudoxia Henriqueta. Ai, desde 1836, mo- 
rava seu tio Jose Estanislau de Oliveira, o futuro Visconde do 
Rio Claro. Ai, mais ou menos nessa epoca, morou seu pai, Joao 
Baptista de Oliveira e so por morte deste, assassinado no sertao 
de Jaboticabal, e que sua mae mudou-se para Indaiatuba. 



Capitulo IV 

O CADETE MOREIRA 

O filho de Maria do Carmo e do seu primeiro marido Ma- 
noel de Castro Moreira, nascido em 1823, seguira a carreira 
das armas. Era, por ocasiao do segundo casamento de sua mae, 
um jovem de 16 anos de idade, de precocissimo desenvolvimento, 
a ponto de parecer ter mais de 20, que se destacavam na mas- 
cula elegancia com que apresentava o seu explendido uniforme 
verde de cadete. O menino ingressara no exercito sob a pro- 
teqao de Feijo, que conseguira sua fixaqao em uma das unidades 
aquarteladas em Sao Paulo. 

A alta estatura do cadete se harmonizava bem com o mus- 
cular desenvolvimento de seu tronco, que mais ainda se avultava 
na sua farda, toda bordada de alamares, de dragonas douradas, 
etc. servindo de pedestal para um quepi imensamente alto, que 
com o tilintar de roqagante espadim, que pendia a esquerda for- 
mava um con junto de especial destaque. 

Em 42, por ocasiao da sedi^ao liberal, o cadete Moreira es- 
teve nas margens do rio Pinheiros, incorporado as forqas do 
Brigadeiro, mas quando a pacificagao pos termo ao movimento 
paulista, de novo o cadete fez parte da guarni^ao do exercito 
localizada em Sao Paulo. Entao, ele, como elemento do Estado 
Maior, serviu na capital paulista. Turbulento, audacioso, vio- 
lento, aventuroso e dinamico, se destacava na cidade pequenina 
de vinte mil habitantes, por tumultos que promovia, gramas a 
sua for^a herculea e a sua espetacular agilidade. 

Conta-se que, certa vez, no teatro, em rixa contra os estu- 
dantes de direito, a proposito do General, que nao havia se des- 
coberto, o cadete Moreira, sozinho, chicoteou a estudantada toda! 
Quern nos conta isso e Almeida Nogueira, no seu "Tradigoes c 
Reminiscencias". 

Outra vez, preso pelas autoridades, a proposito de alguma 
turbulencia, fugiu da cadeia, destelhando-a. A cavalo entao to- 
mou o caminho do sul e se alistou nas hostes farroupilhas de 
Bento Gonqalves. O cadete Moreira, assinada a paz, retornou ao 
exercito e ai o encontrou a guerra contra Rosas. 

Morreu ele, depois de haver tornado parte na batalha de 
Monte Caseros a 2 de Fevereiro de 1852, na travessia de um 
arroio. 



CapItulo V 

O BERgO E A INFANCIA 

Do casal formado pelo casamento do Dr. William Ellis com 
a viuva D. Maria do Carmo, nasceram em 1847, Guilherme; em 
1848, Henrique; em 1850, Alfredo e em 1852, Sophia. 

Morando a rua Direita, a vida do medico ingles continuou 
monotona, como desde 1830, vinte anos antes, quando ele havia 
aportado a regiao. 

Francisco Mariano da Cunha, ja velho, com cerca de 70 
anos, viuvo de sua segunda mulher, D. Joaquina Angelica de 
Barros, trineta de Amador Bueno da Veiga, falecida em 1833, 
casou-se pela terceira vez. Deste ultimo casamento o velho 
Cunha nao deixou filhos. 

O ultimo filho do seu casamento com. D. Joaquina Angelica 
de Barros, nascido em 1830, foi Francisco da Cunha Bueno, o 
future Visconde da Cunha Bueno, que, ao falecer sua mae, ficou 
com tres anos de idade, sendo que, por esse motive, foi criado 
por sua irma mais velha, D. Maria do Carmo. 

Francisco, aos 18 anos, recebeu um corretivo fisico de seu 
pai Francisco Mariano, que se enciumara do filho ser tratado com 
certa familiaridade pela madrasta, que tambem era jovem, com 
cerca de vinte anos. Por isso, Francisco fugiu da casa do velho 
Cunha, a rua Sao Joao, esquina da rua Sao Bento, de onde o 
solar patriarcal e imenso se estendia ate a rua de Sao Jose (hoje 
Libero Badaro). 

Francisco, na fuga, cavalgou por Sorocaba, Itapetininga e 
Itarare, chegando ao Parana, entao ainda quinta comarca da Pro- 
vincia de S. Paulo, so destacada em 1853, para dar emprego ao 
Conselheiro Zacarias de Goes. Era o ultimo desmembramento, 
que sofria a outrora altiva regiao de Piratininga, a dilatada Ca- 
pitania vicentina! 

Dois anos passou incognito no Parana, Francisco da Cunha 
Bueno, ate que em 1851, tornou a S. Paulo, ja nao encontrando 
vivo seu pai, Francisco Mariano da Cunha. Eis a nova "Parisina" 
dos sertoes paulistas! fiste morrera em fins de 1850, deixando 
para seus filhos muito pouc'a cousa de sua grande fortuna, pois 
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a sua ultima esf>osa aqambarcou quase que tudo da grande quan- 
tidade de ouro e prata amoedados, entao existentes. (1). 

Parece que, o Dr. William Ellis nao herdou grande cousa, 
se bem que outras estirpes, como a de D. Maria Reducinda tenham 
recebido predios, que ha bem pouco tempo, ainda figuravam com 
os seus descendentes. 

Em 1850, como vimos, no dia 19 de Marqo, nasceu o future 
parlamentar da Republica,o Dr. Alfredo Ellis. 

Na velha casa da rua Direita, essa que fora a muda teste- 
munha de todo o passado piratiningano, essa que vira nascer, pas- 
sar pela vida e morrer varias geraqoes de antepassados do novo 
morador da sagrada cidade de Anchieta, nascia quern deveria, por 
tres quartos de seculo, deixar na historia planaltina, sulcos bem 
profundos da sua personalidade extraordinariamente vincada, 
projetada em cenarios de varias naturezas. 

A infancia do menino, que viera ao mundo pouco antes de 
falecer seu bravio avo e antes da morte de seu irmao mais velho, 
o turbulento cadete Moreira, decorreu placidamente, como a de 
todos os meninos em Sao Paulo (2). Acalentado, a principio, 
pelos carinhos maternos, sempre em mistura com os falatorios, 
que eram a distraqao feminina em Sao Paulo, grande aldeia, sem 
meio social e inteiramente dominada pelos estudantes de direito, 
que constituiam importante proporqao da populaqao, ao nivel in- 
telectual da qual esse elemento se sobrepunha. 

O menino do Dr. William nao saia da casa de sua tia D. 
Maria Reducinda, a Baroneza do Tiete, sua madrinha Silvinha, 
como era chamada na intimidade, cujo marido Jose Manoel da 
Silva era deputado provincial e, em 1854, fora feito Barao do 
Tiete. 

(1) — Segundo utna tradigao de farm'lia a morte rapida do Cunha 
velho, esta envolta em misterio, do qual nao pareceu estranha a sua 3.*, 
esposa, ainda em plena juventude! 

(2) —• Desde as mais tenras idades, ja Alfredo revelava grande e 
m'tido espirito de independencia e altivez, em mistura com elevado "ndice 
de individualidade. Todas as vezes que era castigado o seu espirito altivo 
se revelava em audaciosas manifestagoes de auto determfmagao, que enfren- 
tava a forga fisica de sua Mae, que ficava impotente, ante a tenacidade e 
o estoicismo bravio do menino, que nao dobrava jamais a sua fogosa 
vontade. 
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Sao Paulo, de fato, nao oferecia cenario cultural de uma 
cidade, pois era minuscula, com seus 25.000 habitantes, todos 
eles de baixo ru'vel intelectual. O Dr. William nao encontrava 
ambiente para trocar ideias, tal era a pobreza da cidade, em ma- 
teria de elite. Local, onde se havia estabelecido a Faculdade, 
com cerca de 600 a 900 alunos, Sao Paulo tinha assim na sua 
populagao uma elevada porcentagem de elementos estudantinos, 
que mantinham estreito contacto com a cultura classica, que nao 
era similar a que possuia, em elevada dose, o medico e naturalista 
ingles, fiste, ilbado em tal meio, se isolava, tendo como unico 
derivativo dessa situagao, uns poucos e resumidos encontros com 
ingleses, ferroviarios e construtores da nova linha da S. P. R., 
quase todos de posiqao inferior, com os quais jogava cartas. Alem 
disso, o circulo de relaqoes sociais do medico ingles se limitava a 
roda, na qual formavam o Barao do Tiete e seus amigos como o 
Brigadeiro Tobias, Feijo, Paula Souza e outros. 



Capituix) VI 

A V I A Cx E M 

Em 1864, depois de haver feito, em Sao Paulo, os primeiros 
estudos, principalmente os de latim, do vernaculo e de historia 
da humanidade e de haver revelado acentuados pendores por as- 
suntos intelectuais, foi enviado aos Estados Unidos, para reali- 
zar o seu curso medico, o jovem Alfredo Ellis. 

Entao ninguem em Sao Paulo havia ainda estudado na gran- 
de republica do hemisferio norte, cousa que depois dessa epoca 
foi costumeira. O espirito liberal democratico, que se respirava 
no Brasil, nessa ocasiao, nao era filhado ao oriundo da declara- 
qao da independencia de 1776, mas sim surgido da Revoluqao 
francesa, que como um furioso vendaval agoitava a Europa, em 
mistura com o esgalhado do velho liberalismo britanico, que tan- 
to influenciou o novo pais, na primeira metade do seculo XIX. 
Alfredo Ellis iria ser, pois, um pioneiro da mentalidade nor- 
te-americana em Sao Paulo, sem embargo de proceder proxima- 
mente de autentica cepa britanica. No inicio da sua demanda aos 
Estados Unidos, o jovem paulista, deveria ir a Santos, de onde 
partiria o navio que o conduziria a Philadelphia. Era um belo 
veleiro de cinco mastros que deveria fazer o percurso em dois 
meses de viagem. Ainda que, nessa ocasiao ja fosse comum a 
navegagao a vapor, a qual desde 1836, era conhecida em Santos, 
o meio de comunica^ao maritima a vela, ainda era o mais usado. 

O percurso ate Santos, era feito pelo caminho, que fora cons- 
truido por Nicolau Vergueiro, em 1847, quando esse agricultor 
de vistas largas e de dilatados horizontes, dera inicio na Provin- 
cia de Sao Paulo a coloniza^ao, da qual ainda hoje ha vestigios 
na sua Fazenda de Ibicaba, em Limeira. Era a chamada "estra- 
da da maioridade". 

Essa estrada vinha substituir na descida da Serra, o velho ca- 
minho, chamado calqada de Lorena, usado ate entao pelo Pla- 
nalto paulista, nas suas relaqoes comerciais com o litoral. 

Ate o Alto da Serra, o caminho era o mesmo, o que acon- 
tecia com o percurso de Cubatao a Santos. Nessa localidade, na 
foz do Casqueiro, entupido pelo lodo que escorria do mangue, 
estava ancorado o "Santa Maria", cujos altos mastros se viam 
de longe, a dominar os tetos baixos da cidade, que se erguia, mi- 
nuscula, com seus parcos 8.000 habitantes, a margem sulina do 
estuario. 
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Alfredo Ellis fora acomodado em um beliche de quatro ca- 
mas, a meia nau. O navio logo enfunou o seu niveo velame e se 
pos em movimento, galgando o alto mar, em direqao ao norte. 
Tempestades, maus tempos e vendavais aqoitaram o.barco, que 
pejado de carga constituida por cafe, demandava donairosamen- 
te os Estados Unidos. Nos primeiros dias de Janeiro, em 1865, 
o "Santa Maria" depois de uma longa viagem de tres meses, su- 
bindo o estuario do Delaware, lanqava ancora em Philadelphia, no 
Estado de Pennsylvania. Nessa cidade, no porto, esperava o jo- 
vem estudante pualista, o Dr. Renner, um norte-americano de 
origem alema, que estivera em Sao Paulo. Conduzido em carrua- 
gem, para a residencia do Dr. Renner, Alfredo Ellis conseguiu 
lugar em modesta pensao nas cercanias da Universidade de Penn- 
sylvania, onde se inscreveu no curso medico. 

Nessa ocasiao, os Estados Unidos assistiam o fim de uma 
grave crise politico-social: a guerra civil. Vejamos o que foi 
ela, desde suas causas. Eu me vejo obrigado a analisar, com 
certa profundidade, o ambiente psicologico norte-americano de 
entao, fortemente influenciado pela questao entre os Estados do 
Norte e os do Sul dos Estados Unidos, porque esse ambiente foi 
o molde psicologico, onde se forjou toda a personalidade do fu- 
ture parlamentar paulista, que no decorrer de toda a sua vida, 
sempre evidenciou indelevel influencia do liberalismo "yankee". 



Capitulo VII 

A GUERRA DE SECCESSAO NOS ESTADOS UNIDOS 

Em 1584 o cavaleiro Walter Raleigh, urn dos mais elevados 
expoentes da eficiencia eugenica, que o seculo XVI produziu, ini- 
ciou, com retumbante insucesso a colonizaqao da Virginia, essa 
costa da America do Norte, entre os Apalaches e o Atlantico. 

Para essa regiao norte-americana, que a Inglaterra reivin- 
dicava estribada na viagem de Joao Caboto, Raleigh levara aven- 
tureiros, que nao lograram se firmar em solo do Novo Mundo, 
nao fixando ai nem um so estabelecimento firme. 

Foi so em 1606 que Jacques I, Stuart, dividiu a America 
inglesa em duas partes: 

a) a do Norte, chamada de Plymouth e mais tarde Nova In- 
glaterra, com oito colonias diversas: de Providence, New Ply- 
mouth, de Massachussets, de Rhode-Island, New Hampshire, de 
New Haven, do Maine e do Connecticut. 

b) a do Sul, chamada Virginia, que mais tarde formou as 
duas Carolinas, a Pennsylvania, a Maryland e a Georgia, com 
cinco colonias, portanto. 

Essas duas regioes eram perfeitamente nitidas, as separan- 
do varias diferen^as, as quais eu procurei resumir. Eis as di- 
ferenqas principais, alem de outras: 

a) geograficas, das quais a climatica, com todas as suas 
consequencias e a relativa extensao territorial, pois a Virginia 
possuia uma area muito maior do que a Nova Inglaterra, que se 
comprimia entre os Grandes Lagos, o rio Hudson e o Atlantico. 

b) as causas da emigraqao da Inglaterra, pois a gente que 
foi para a Virginia foi expontaneamente, enquanto que a que foi 
para a Nova Inglaterra foi constrangida. 

c) a qualidade, ou antes a especie de gente que foi para a 
Virginia era saida da aristocracia britanica e anglicana de reli- 
giao, enquanto que a que foi povoar a Nova Inglaterra era saida 
da massa popular da Inglaterra e portanto democrata e de reli- 
giao presbiteriana. 

d) a massa de habitantes da Nova Inglaterra era presbi- 
teriana, seguindo a tradiqao dos "pilgrims fathers", enquanto que 
os virginios eram anglicanos. 

Dessas diferenqas, se originou uma tal diversidade de for- 
maqao, que as respectivas almas de cada uma dessas regioes foi 
elaborada com atributos os mais diversos, de maneiras a apre- 
sentarem perfis os mais contraries e antagonicos ate, sob alguns 
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aspectos. Assim, havendo diferengas geograficas, os produtos de 
cada uma dessas regioes tinham que se diversificar, com o que as 
respectivas economias se constituiram, de modo a elas se fazerem 
muito diferentes. Bis que as colonias do Norte possuiam um 
clima frio e umido, semelhante ao europeu! Com isso, os ve- 
getais ai cultivados eram mais ou menos identicos aos da Europa, 
pois os climas, pelas suas linhas, em materia de temperatura, umi- 
dade, pressao barometrica, etc., sao os responsaveis pelos respe- 
ctivos regimes economicos, onde eles imperam. 

O clima imperante nas colonias do Sul, era ao contrario, pro- 
fundamente diferente, com o que os vegetais ai cultivados tinham 
que ser diferentes. Foi o que se deu. 

Mas, temos muito mais, a respeito de diferenqas climaticas. 
O cultivo de cada especie vegetal impoe um determinado 

tipo de propriedade. Nas colonias, onde imperava o clima frio 
e onde se cultivavam cereais proprios desses climas, tais como o 
trigo, a aveia, o centeio, o lupulo, a cevada, etc. havia a pequena 
propriedade, que era como uma jardinagem. 

Ao contrario disso, nas colonias do Sul, os vegetais cultiva- 
dos (e outros nao o poderiam ter sido) impunham a grande pro- 
priedade, a qual, por sua vez, causava o patriarcalismo e o re- 
gime escravocrata. Corroborando n.essas consequencias, temos 
que, as colonias sulinas dispunham de maior superficie territorial 
cultivavel, em virtude da inclinagao dos Apalaches, relativamente 
a costa Atlantica. Assim, com mais essa causa geografica, foi 
facil se localizar e se consolidar no sul, a grande propriedade, en- 
quanto que o norte se repartia na pequena propriedade, como 
vimos. Alem disso, temos que, as causas b, operando com ener- 
gia, militavam em que os colonizadores do sul tomavam por 
forca, uma coloraqao especial, em absoluta divergencia com as 
que se firmaram no Norte, divergencia essa que se sincroniza 
com as que, eram oriundas das causas a, as acentuando e con- 
cretizando melhor. Alem disso, temos que os moradores do 
Sul eram de origem aristocratica, de preferencia os "seeundoes" 
das grandes familias inglesas, esses que haviam emigrado da Ingla 
terra, nao em virtude de religioes, que nao fossem a dos Stuarts, 
mas sim devido ao direito sucessorio ingles, que os privava da 
heranqa paterna, a qual so caberia ao filho mais velho. Alem 
desses "secunddes", o sul se beneficiou com a emigraqao dos 
"cavaliers", que eram os partidarios da realeza na Inglaterra, 
contra os que emigraram para as colonias do Norte, que eram, 
preferencialmente, partidarios dos Parlamentos. Em virtude 
disso, os colonizadores do Norte seriam democratas e plebeus, 
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individualistas e futuramente protecionistas, enquanto que os co- 
lonizadores do Sul eram aristocratas e membros das casas fidal- 
gas e da nobreza inglesa. Isso coincidia admiravelmente, com 
as divergencias oriundas das causas a e b, alem do que casual- 
mente acontecia que, os colonizadores do Sul eram anglicanos, 
enquanto que os do Norte eram presbiterianos. 

Em sfntese, dessas causas se originaram dois tipos socials, 
estabelecidos ao Norte e ao Sul da America inglesa, os quais se 
animavam por dois espiritos, que, nao so eram diferentes, como 
ate antagonicos, sob muitos aspectos. 

Esses dois blocos, de coloraqao, consistencia e densidade tao 
diferentes, nao se ligavam por vias de comunica^oes muito nu- 
merosas. A via terrestre, entre esses dois blocos de coloniza<;ao 
era impraticavel, pois a selva bravia de uma mata espessa, se 
interpunha, isolante, entre eles. Nem siquer um caminho tor- 
tuoso, fragil e tosco se via, serpenteando, entre essas duas re- 
gioes anglo-americanas. So a via maritima, deficiente, atraves 
de um litoral tempestuoso, servia de ligaqao dificil entre essas 
duas regioes, que, assim isoladas, cresciam de dentro para fora, 
recebendo da Inglaterra transatlantica, alguns elementos para as 
respectivas sedimentaqoes. 

Grande semelhanqa, sob o ponto de vista da situaqao em iso- 
lamento uma da outra, em reciprocidade, apresentavam as partes 
da America inglesa, com a que se evidenciava na America por- 
tuguesa, em que o Nordeste se via em isolamento reciproco, em 
relaqao ao Sul brasileiro. De fato, so a precaria, ronceira e lenta 
via maritima servia de liga^ao entre os nucleos lusos na America. 
Essa situa^ao fazia com que essas regioes anglo-americanas, as 
quais, como as luso-americanas so tinham comunicaqoes eficien- 
tes com as respectivas metropoles europeias, evoluissem separa- 
damente, se desconhecendo e gerando espiritos diferentes e estra- 
nhos uns dos outros. Foi assim que a Virginia se desenvolveu 
economicamente muito mais que a Nova Inglaterra. No Brasil, 
o contraste economico, entre o opulento Nordeste e o miserrimo 
Planalto, ainda foi mais acentuado! E' que a Nova Inglaterra, 
apesar de suas desvantagens climaticas, estava a uma minima dis- 
tancia da Metropole, de modo a receber dela um grande bafejo 
financeiro, demografico, psicologico, etc. enquanto que o Pla- 
nalto paulista, se isolava nao so geograficamente, mas tambem 
psicologicamente, graqas a maior distancia, como tambem aos 
obstaculos de natureza topografica. A menor distancia da metro- 
pole europeia fez com que a Virginia tomasse um desenvolvi- 
mento economico, financeiro e demografico, semelhante ao 
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do nosso Nordeste, sem embargo dessa regiao anglo-americana 
nao possuir a base economica da grandeza do acucar, que era o 
padrao no qual se alicerceava a opulencia do Nordeste brasileiro 
(e preciso notar que o algodao na Virginia so teve magnifico 
vulto monopolizador e causador da riqueza financeira, a partir 
de 1750, enquanto que o aqucar nordestino atingiu o auge da 
sua produqao um seculo antes). 

Apesar de sua imensa pujanqa economico-demografica, a 
Virginia nao erigiu e ate hoje nao apresenta nucleo urbano de 
vulto proporcional a sua importancia. A mesma cousa se pode 
observar no nosso Nordeste que, alem de Olinda e Recife nao 
erigiu nenhum grande agrupamento citadino. Enquanto isso, na 
Nova Inglaterra, surgiam os primordios das grandes cidades, das 
quais se faz mister destacar Boston, Concord, etc. E' que a 
feitura economico-social de cada povo, causa ou nao, a concentra ■ 
qao das populagoes nos centros urbanos ou no meio rural. Se, 
por ventura, no Planalto nao tivemos esse fenomeno evidenciado 
nos grandes centros urbanos, e que os recursos demograficos da 
regiao nao comportavam grandes agrupamentos citadinos. 

Apesar da disparidade de formaqao social, economica e psi- 
cologica, as duas regioes da America inglesa tiveram evolucao 
paralela, isto e, ambas caminharam na senda da gestagao e do 
desenvolvimento de espiritos proprios e regionais. As duas re- 
gioes tiveram a criacao de almas diferentes entre si, contudo mais 
diferentes ainda que a da Metropole. 

Seria natural que isso se desse! Os imigrantes, esses, que 
haviam se estabelecido nas Treze Colonias, nos primordios do 
seiscentismo, ainda teriam as respectivas mentalidades com base 
nos complexes psicologicos, que haviam trazido da metro- 
pole inglesa. Ainda que ressentimentos de varias ordens, mui- 
tos dos quais os haviam obrigado a se expatriar, ainda que eles 
mantivessem com os entao governantes da Metropole, dissenti- 
mentos azedos, arestas intransponiveis, intransigencias rigidas, 
intolerancias teimosas, etc., eles se mantinham fieis a velha In- 
glaterra. O espirito britanico Ihes iluminava o cerebro, Ihes ani- 
mava os coraqoes, etc. Eram os motives ingleses, que Ihes enalte- 
ciam a vida, dando a essa gente proscrita por uma imigracao cons- 
trangida ou voluntaria, os grilhoes, que a prendiam, a nacionali- 
dade. Eram as cenas dessa brumosa Albion ou dessa verde Erin, 
ou ainda dessa enrugada Caledonia, que enterneciam os senti- 
mentos puros dos "Pilgrinis Fathers" ou dos "Virginians Pio-\ 
neers". fisses eram britanicos! Sens filhos porem, ja deveriam 
ter psicologias diferentes! Uma outra sentimentalidade Ihes vi- 
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braria os coragoes. Outros motivos, outras causas, outras ra- 
zees, se casavam em sens cerebros, formando outros complexes 
de ideias e de sentimentos, os quais nao podiam deixar de ser 
gerados pelo Novo Mundo! Apesar disso, porem, uma tenden- 
cia britanica, sedimentada nas respectivas almas, ainda nao dei- 
xava o Novo Mundo server completamente a segunda geracao 
de povoadores. A outra geraqao, isto e, a terceira, formada de 
netos dos ainda vivos imigrantes recrudesceu essa linha evolu- 
tiva. Entao, o espirito americano estaria muito mais adiantado 
e a segrega^ao deles, em rela^ao a Metropole, estaria muito mais 
avolumada. Mas, a nova terra nao teria ainda absorvido intei- 
ramente o espirito dos colonos. A quarta geracao destes, com- 
posta de elementos os quais teriam vivido, entre 90 e 120 anos^ 
depois do inicio da America inglesa, naturalmente ainda teria 
feito subir muito essa absorqao pela terra, mas o fruto ainda nao' 
estaria completamente maduro. Isso so deveria acontecer no pe- 
riodo de tempo da quinta geraqao de colonos, que viveram de 120 
a 150 anos, depois do principio da colonizaqao das Treze Colo- 
nias. Isso teria sido mais ou menos em 1760. Essa quinta gera- 
qao, pois, ante o pretexto que se apresentou, e que constitui um 
motivo aparente e imediato, deflagrou o movimento, que deter- 
minou a separaqao das Treze Colonias e a consequente formaqao 
dos Estados UnidoS. 

Assim, desses eventos, podemos concluir que, embora na 
terceira geraqao ja se tenha dado a assimilaqao, so na quinta ge- 
raqao essa assimilaqao se faz tao solida, que determina um movi- 
mento politico, de tal maneira descentrico, que chega a atingir 
as raias de segregamento e de creaqao de uma patria nova. Ha, 
entretanto, um fato, em comparaqao ao que se teria dado no Bra- 
sil, que esta mostrando eloquentemente uma disparidade, a qua! 
deve ser anotada. E' que, nas Treze Colonias, 150 anos depois 
do inicio do povoamento o fato psiquico da separaqao se deu, 
enquanto que no Brasil, isso so aconteceu 300 anos depois. A 
primeira vista, pode parecer que o caso brasileiro desmente a 
regra, entretanto ele a confirma, bastando, para isso, concluir 
uma simples inspecqao honesta, pela nossa Historia. Esta apre- 
senta situaqoes que as 13 Colonias nao conheceram. Apesar das 
disparidades entre as duas partes das Colonias, isto e, da Virginia 
e da Nova Inglaterra, devido as diversidades apontadas nas res- 
pectivas formaqoes, ambas tenderam, ao cabo de 150 anos, as 
mesmas diretrizes contra a Metropole. Os dois blocos coloniais, 
entao nesse meiado do seculo XVIII, dispunham de alma propria 
e tinham atingido importante nivel de desenvolvimento materiaL 
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Ambos objetivavam o mesmo alvo, isto e, tinham em mente a se- 
para^ao da mesma Metropole inglesa. Assim, com as mesmas 
diretrizes evolucionais essas duas diferentes regioes, mas obje- 
tivando o mesmo fim, se ligaram estreitamente. Foi mais uma 
ligaqao de simples alian^a momentanea do que uma solida, con- 
creta e permanente uniao politica, formadora de um novo pais. 
Dai a primitiva Confedera^ao de 1781, a qual nao tinha sede, 
com um governo central e o seu chefe era um general, comandan- 
te das tropas aliadas, contra a Metropole inglesa, que, na sua ce- 
gueira, nao soube manter com os colonials americanos uma con- 
duta ungida de cordura e bondade, que devem ser as armas da 
inteligencia. So mais tarde, em vista da precaridade do laqo 
confederativo, os dois blocos colonais da America inglesa, ainda 
sob a ameaqa da Metropole, consolidaram a sua ligaqao, com 
um governo central, o qual passou a ter o nome de Federacao. 
As colonias, porem, conservaram a sua autonomia e o nome de 
Estados (isto e paises) foi estabelecido na Constituiqao Ameri- 
cana (Laboulaye, "Histoire des Etats Unis"). De momento, 
dois blocos heterogeneos se uniram para fazer frente ao perigo 
comum, que a ambos ameaqava tragar. E' preciso, porem, nun ■ 
ca se esquecer que esses dois blocos nao eram homogeneos, pois, 
mesmo depois da separagao da Metropole inglesa, eles conti- 
nuaram desligados, entre si, sob varios pontos de vista e apenas, 
entre eles havia uma uniao politico-administrativa, mas nao uma 
uniao social, psicologica, sentimental, economica, etc. Por cer- 
to, ambos esses blocos de varias Colonias eram etnicamente da 
mesma origem, falavam o mesmo idioma, mas nao tinham a mes- 
ma forma^ao social, nao obedeciam aos mesmos costumes, nao 
seguiam os mesmos ritmos de vida, nao rezavam pelo mesmo 
credo religiose, nao se enterneciam e nao vibravam suas cordas 
sentimentais, tangidos pelos mesmos motives, como nao se am- 
paravam nos mesmos esteios economicos, etc. 

* 
* * 

Depois da independencia, esses dois blocos norte-america- 
nos nao se homogeneizaram. Para que isso se desse, seria pre- 
ciso que houvesse mais comunicaqoes entre eles, de modo que as 
respectivas mentalidades e as sentimentalidades se misturassem e, 
com isso, se bitolassem no mesmo diapasao. Para que isso se 
desse, seria preciso que as ligaqoes terrestres entre esses dois 
blocos fossem traqadas com a direqao norte-sul, de modo a rom- 
per os obstaculos naturais, que as regioes florestadas, enrugada® 
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pelas serranias, cortadas por inumeros rios, ofereciam a interco- 
munica^ao dos dois blocos citados. fistes, em caso contrario, 
continuariam estranhos um ao outro. Infelizmente, essas liga- 
qoes, acima mencionadas, nao foram. realizadas. Os dois blocos, 
outrora coloniais continuaram a viver paralelamente, embora cor- 
rendo na mesma direqao, porem nao se misturando. Apenas os 
ligava a uniao politico-administrativa, mas socialmente, psicolo- 
gicamente, economicamente, etc. os dois blocos continuaram sem 
se ter soldado. Comunicaqoes terrestres nao se fizeram. A 
Nova Inglaterra e a Virginia continuaram Hgadas apenas pela via 
maritima. A expansao dessas duas regioes se fez nao na dire- 
qao norte-sul, como seria mister, mas sim na direqao leste-oeste. 
Os focos de povoamento e de civilizaqao do norte e do sul, con- 
tinuaram sem se comunicar, mas logo atingiam o Pacifico, 
com seus respectivos tentaculos. As estradas, nessa aurora da 
estrada de ferro, em vez de serem extendidas do norte para o 
sul, para infundir a mentalidade de um no outro, para misturar 
as duas almas, para diluir um no outro esses dois nodulos, que 
vinham, rigidos e amuralhados, desde os velhos tempos da Virgi- 
nia e da Nova Inglaterra, foram alongadas na busca anciada de 
terrenes auriferos da California, da ubertosidade do Oregon, ou 
das terras promissoras dos algodoais do Texas, ou dos campos 
do Colorado, ou do Arizona, otimos para o gado e para o pasto- 
reio. 

O Sul continuou nas suas linhas mestras da grande proprie- 
dade algodoeira, mantendo a sua rebrilhante aristocracia rural, 
nas suas grandes propriedades patriarcais das Carolinas, cerca- 
das sempre por um calido ambiente escravocrata, que se aque- 
cia nos ares tropicais da Georgia. Assim, esse Sul tinha que ser 
livre-cambista! 

O Norte tambem permaneceu apegado as suas diretivas, tra- 
qadas ainda nas epocas coloniais. Af se via o mesmo puritanis- 
mo, a mesma pequena propriedade, o mesmo individualismo, o 
inicio do industrialismo, o mesmo idealismo utopico, etc. Disso, 
esse Norte tinha que ser protecionista! 

O Oeste havia crescido e se ampliado a custa do prolonga- 
mento horizontal dessas linhas, que marcavam, ate entao, a ex- 
pansao das velhas colonias da Nova Inglaterra e da Virginia. 
Com isso, os Estados Unidos foram se formando em um pais que 
era diferente dos demais, pois que o habito tinha incrustado nas 
nossas mentes o delineamento de paises perfeitamente homoge- 
neos e unificados no cadinho de um so espirito, como a Ingla- 
terra, Portugal, a Holanda, Franqa, etc. O grande e novo pats 
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norte-americano era uma serie de regioes diversas, conju- 
gadas, apenas pelo laqo politico, o qual se tornou mais so- 
lido, em face dos fatores adversos, que todos tinham que en- 
frentar. Foi assim, que, os Estados Unidos chegaram aos meia- 
dos do oitocentismo. Entao, como sempre ate essa epoca, a Vir- 
ginia vinha preponderando na federagao norte-americana. Era 
a mola economica produzindo consequencias de natureza varia. A 
agricultura algodoeira, agora aumentac^a pelo aproveitamento do 
Texas (desde 1845, incorporado aos Estados Unidos) opulen- 
tava com enormes caudais de ouro (que o algodao vendido a 
Inglaterra mecanizada trazia para o pais). A industria da fda- 
tura e de tecelagem na Inglaterra, comprava da Virginia a ma- 
teria prima a qual a alimentava. Era quasi um monopolio que 
beneficiava a Virginia que, entao, nadava em ouro. Com isso, o 
bloco sulista dos Estados Unidos passou por uma fase de 
imensa prosperidade, enquanto que o bloco do Norte se 
orientava na senda da industria, aproveitando as vantagens que 
um sub-solo opulento Ihes proporcionava. Mas, em razao desses 
eventos, as orientaqoes e as situaqoes dessas duas partes norte- 
americanas persistiam no mesmo antagonismo. Uma se proje- 
tava decididamente no campo agricola da producao intensa de 
u'a materia prima, que era exportada em bruto para alimentar 
a industria inglesa, a qual retribuia em ouro, as compras que fa- 
zia na Virginia, que recebendo anualmente injeqoes fartas desse 
metal, via enriquecer esplendorosamente a sua velha aristocracia 
rural, que continuava escravocrata, patriarcal, esparramada nas 
grandes propriedades senhoriais da Virginia propriamente dita, 
do Maryland, das Carolinas, da Georgia, do Mississipi ou do 
Alabama, ameaqando se expandir pelo Tennessee, Luisiania, 
Texas, etc. O resto do pais eram os estados do Norte, engrossa- 
dos pelos centrais que pouco exportavam, pois os pobres Pesca- 
dores se industrializaram e, produzindo os mesmos artigos 
fabricados no Europa, pouco vendiam para fora do pais e. 
com essa norma economica, nao traziam ouro para a economia 
da Naqao. A produqao industrial era quasi toda consumida pelo 
sul agricola e rural. Com esses delineamentos, o Norte se indus- 
trializando, teve um subito aumento demografico com uma pro- 
porcional urbanizaqao e por isso protecionista, querendo parado- 
xalmente obrigar a naqao toda, a esse regime. 

A imigraqao, aos borbotoes aumentou-lhe a densidade e essa 
imigraqao, principalmente teuta, escandinava, eslava, irlandesa 
ou italiana foi concentrada nos grandes centres urbanos, como o 
de Nova York, Chicago, Philadelphia, Boston, Pittsburg, Minea- 
polis, Saint Paul, Albany, Buffalo, Cincinatti, etc. 
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Enquanto isso, o sul agncola, isolado, permanecia fiel a sua 
tradiqao inglesa, aristocratico e livre cambista, ruralizado, sem 
grandes cidades, sem grandes nucleos, pois a sua populaqao cres- 
cera de dentro para fora. Eram mtidamente as aguas de um rio, 
a correr na mesma direqao, sem que se misturassem. Os 
dois blocos que nao se fundiam, viviam um ao lado do outro, 
mas nao perdiam as respectivas individualidades e mantinham 
ativos os sens espiritos, as respectivas sentimentalidades, os cos- 
tumes e os sens problemas economicos, etc. 

Como vimos, o Sul tinha toda sua economia, toda sua for- 
maqao social, toda a sua estrutura psiquica, todas as suas normas 
de vida, estribadas no trabalho escravo, portanto, no africano. 

O Norte, pelo contrario, era extraordinariamente individua- 
lista, excessivamente democrata, utopicamente liberal e sobretudo, 
protecionista. 

Essas duas mentalidades tinham que se chocar. Dificilima 
seria a acomoda^ao dessas duas formaqoes, dentro das raias fron- 
teiriqas de uma naqao. O Norte foi intolerante! Eis que, em 
meiados do seculo XIX, surge no cenario do mundo o pro- 
blema da libertaqao do negro escravo, cousa alimentada pe- 
lo pieguismo reinante, entao em seu auge, na humanidade 
do seculo XIX. Esse problema iria provocar o dissidio. 

Fazia-se muito complex© o problema do escravo nos Esta- 
dos Unidos. Sim, porque o governo central, abolindo a escra- 
vidao em todo o territorio da Uniao, iria provocar nos Estados a 
perda de grande parte de sua propriedade patrimonial, de modo 
desigual. Sim, desigual pois a Uniao iria prejudicar justamen- 
te esse sul, que Ihe fornecia ouro, pelas suas abundantes expor- 
taqoes de produtos agricolas tropicais. Era uma situaqao pre- 
mente, pois o espirito da epoca, que saturava o ambiente, era de 
um ranqoso e piegas liberalismo utopico, que exagerava ao mais 
alto ponto a igualdade, o sentimentalismo romantico e o huma- 
nitarismo pouco inteligente, sub-estimando, tambem as condiqoes 
do servilismo, com absoluta despreocupaqao das regras economi- 
cas cientificas, como do abandono o mais lamentavel do realis- 
mo. fisse espirito sentimental, que empolgava entao o cenario 
da civilizaqao, encontrou guarida entre os descendentes dos ve- 
Ihos puritanos localizados na Nova Inglaterra. 

Lincoln ,apesar de ter nascido alhures, era o expoente ma- 
gno desse ambiente utopico, ao qual se filhava a humanidade de 
entao. Como se ve pelo seu prenome biblico, Abraham Lincoln 
era de origem "yankee", dessas plagas misticas do Massachus- 
sets, de New Hampshire, ou da Old Providence. O espirito ri- 
gido do puritano asceta e misterioso, inamolgavel, havia se apo- 
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derado dos dogmas da Fraternidade, Igualdade e Liberdade, os 
ampliando enormemente, anti-liberalmente os querendo impor a 
todo o pais, ainda que viesse sacrificar o amago da sua economia. 
Isso nao importava, uma vez quo ficasse satisfeito esse espirito 
liberal democratico, alambicado e elevado ao auge de infinita po- 
tencia, pelo sectarismo intolerante da Nova Inglaterra! files 
nao percebiam que a intolerancia truculenta que manifestavam 
feria de morte a liberdade dos demais habitantes dos Estados 
Unidos. files, na cegueira fanatica que patentearam se esquece- 
ram que a liberdade deve cessar onde ela vai cercear a liberdade 
de outrem. Sim, porque impor uma medida que iria ferir os in- 
teresses materials de outrem, nao e agir com espirito liberal. 

Eis como paradoxalmente Lincoln, levado pela sua intole- 
rancia medieval, agia em contrario aos principios liberals, os quais 
ele se propunha defender como campeao! E' que, ele, para liber- 
tar o negro se propunha escravizar o branco. Para a solugao 
do problema da libertaqao dos escravos nos Estados Unidos, eu 
so vejo duas sok^oes equitativas: 

1.°) a libertaqao indenizada (era alias o que propugna- 
vam para o Brasil os republicanos brasileiros). Esta forma de 
libertagao conciliaria os pruridos adocicados do pieguismo da 
epoca com o realismo da economia, fazendo com que o onus da 
libertaqao recaisse equitativamente sobre toda a Na^ao. Seria a 
solu9ao mais justa, mesmo porque, nao seria so o Sul a ser imo- 
lado economicamente. 

2.°) a manutenqao da escravidao nos Estados que nao qui- 
sessem libertaqao e fosse abolida apenas nos que achassem que 
o espirito de fraternidade universal deveria predominar sobre o 
realismo economico. Cada Estado que vivesse, pois, de acordo 
com a sua vontade. Esta seria a solucjao mais liberal, pois res- 
peitaria a vontade de todos. Cada Estado legislaria sem intro- 
missao da Uniao, que nao deveria impor uma norma rigida, ina- 
molgavel para partes desiguais. Seria melhor atribuir a parte in- 
teressada, legislar sobre a materia, que so indiretamente interes- 
sava ao todo. 

Nenhuma dessas soluqoes foi adotada. 
Isso nos leva a crer que havia o proposito deliberado de 

abater o Sul livre cambista e que o caso da libertaqao do escra- 
vo negro foi apenas o pretexto que encobria as verdadeiras in- 
ten^oes. Nesse caso, Lincoln teria sido um genio idealista, cuja 
cegueira, causada naturalmente pelo fanatismo que o imbuia, te- 
ria servido de instrument©, manobrado pelos interessados, contra 
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a Virginia. Esta teria sido vitima alem de tudo, de sua imensa 
prosperidade econdmica. Tivesse a Virginia verificado isso, 
ter-se-ia preparado, tomando contra-medidas oportunas, de modo 
que a luta fosse travada em melhores condiqoes para ela. 

fisse aspecto da questao nao escapou a Alfredo Ellis que 
mais tarde, no Senado da Republica, pronunciou as seguintes 
palavras. 

" Na America do Norte a ligao foi tremenda e devemos 
aproveita-la. Nao foi tanto a escravidao nos Estados Uni- 
dos da America do Norte que produziu a gucrra de Secces- 
sao. Foram os interesses financeiros, envoltos na questao do 
proteccionismo que, se por um lado enriqueceu o Norte in- 
dustrial, por outra empobrecia o Sul, regiao agricola. 

Aquela Nagao passou por essa prova deixando seus cam- 
pos regados com o melhor sangue de seus filhos, apos a 
mais tremenda guerra civil que tern havido no mundo. E, se 
nao fosse o grande e alto criterio de Abrahao Lincoln tal- 
vez tivesse soado a ultima badalada da Uniao e hoje, em 
lugar de uma Nagao poderosa, era bem possivel que existis- 
sem varias republiquetas naquele liemisferio 

* 
H= * 

Em meados do seculo XIX, o Sul, isto e, os Estados origi- 
nados da antiga Virginia, como ja disse noutra parte deste tra- 
balho, exportavam cerca de 2/3 do total da Uniao norte-ameri- 
cana. Era o algodao que ia alimentar as industrias inglesas me- 
canizadas do Lancashire! O Norte, isto e, as regioes que antes 
faziam parte da Nova Inglaterra, ainda nao haviam levado as 
grandes propor^oes o sen parque industrial de filaturas e de te- 
celagem do algodao, de modo que, a quase totalidade da produ- 
qao algodoeira da antiga Virginia se encaminhava para alem- 
mar, em troca da qual voltava de la, uma verdadeira corrente de 
ouro. Assim, o Sul era livre-cambista, enquanto que, o Norte 
desejoso de proteger o seu parque industrial nascente, era forte- 
mente protecionista. Como agir a Uniao, com uma legislaqao 
que contentasse essas partes tao antagbnicas e todos esses inte - 
resses contrarios? Como deveria agir o centro nessa emergen- 
cia? Parece que o Sul, com isso, teria excitado no Norte pouco 
afortunado e protecionista, uma certa animosidade. Dai a guer- 
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ra de Seccessao, pois que nao houve conciliaqao, tendo a luta se 
iniciado em Abril de 1861, com as Carolinas, desfraldando a 
bandeira da separaqao. 

Interesses economicos contrariados teriam sido o motivo 
dessa guerra civil e nao a aboliqao da escravidao, que apenas teve 
Ingar, definitivamente, em 1865. 

* 
* * 

Entao, a populacao total dos Estados Unidos subia a  
31.443.000 habitantes dos quais 22.000.000 ficaram com a Uniao, 
isto e formaram com o Norte, em torno de Abraham Lincoln, com 
a cidade de Washington por capital e apenas 9.443.000 habitan- 
tes abraqaram a causa dos confederados sulistas, tendo come pre- 
sidente da Confederaqao, Jefferson Davis, com Richmond, na 
Virginia, como capital. Desses 9 milhoes e meio de habitantes, 
tres milhoes e meio eram negros escravos, restando apenas 6 mi- 
lhoes de habitantes brancos. O Norte tinha cerca de 5 milhoes 
de homens em idade militar, enquanto que o Sul so podia dispor 
de um milhao. Era uma superioridade numerica esmagadora! 
Nao admira que o Sul tenha sido vencTdo! O que me enche de 
pasmo e que esse Sul, graqas as qualidades homericas, que pos 
em cena na luta tremenda que travou, tenha resistido por 4 anos, 
com um denodo que nos maravilha. De fato, o Norte de Lin- 
coln teve de lanqar mao de dois milhoes e seiscentos mil homens, 
isto e, 3% de sua populaqao, enquanto que o Sul mobilizou um 
milhao de homens, isto e, 12% de seu total e 16% de sua popu- 
laqao branca. Ve-se bem por ai a enorme desproporqao numerica, 
em favor dos "yankees" que tinham, alem disso, muito maiores 
recursos industriais, podendo fabricar material de guerra que pre- 
cisassem, enquanto que o Sul, composto de Estados agricolas, 
nada podia fazer, neste sentido, pois todo o organismo industrial 
da Naqao estava po Norte. E' verdade que, a respeito da popula- 
qao, o Norte levava enorme vantagem quanto a quantidade, mas 
o Sul contrabalancava esse desequilibrio no tocante a qualidade 
pois o sulista, agricola e rural, era muito mais rude e treinado do 
que o "yankee", industrial e urbanizado, sem habitos de enfrentar 
a natureza, Mas, o Norte, alem do que acima eu mencionei, ain- 
da possuia o dominio maritimo e todo o material naval. Essa van- 
tagem foi, a men ver, decisiva, pois o Sul foi bloqueado e alem de 
sofrer a estrategia do inimigo, que poude dominar o Mississipi, 
nao conseguiu mais exercer o seu comercio exportador, isto e, fi- 
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cou privado de vender o sen algodao, o qual representava 2/3 da 
exportaqao total do pais, antes da guerra e de importar material 
de guerra, que seu algodao poderia ter conseguido. 

* 
♦ * 

O resultado da pugna nao poderia ter sido outro. Com a 
subida do Mississipi pelos navios de Farragut, estava decidida a 
peleja, apesar da grande superioridade qualitativa de Lee e de 
Jefferson Davis, sem embargo a bravura de Stonewall Jack- 
son, de Johnson, ou de Beauregard, ou das vitorias monu- 
mentais de Bull Run, de Chancelorsville, ou de Fredericksburg, 
onde milhares de bravos sulistas cairam para sempre, na defesa 
de suas posses, de suas familias e do solo sagrado de sens Estados. 

E' bem conhecido o desenrolar dos sucessos que acarretaram 
a derrota do Sul. fisse bloco de Estados chamados Confedera- 
dos, ficou completamente esmagado. O objetivo dos "yankees", 
isto e, a destruiqao da velha aristocracia do Sul, da pujan^a 
economica da antiga Virginia, com o estabelecimento do pro- 
tecionismo, foi amiplamente atingido. As velhas mansoes senho- 
riais, com suas casas apalaqadas, o tratamento de suas gentes, o 
lustre cultural de suas brunidas populaqoes, o garridismo de 
suas cidades, o vulto gigantesco de suas plantaqdes de algodao, 
foram completamente destruidos pelos alicerces. O liberalismo 
do Norte nao deixou pedra sobre pedra! O Sul antes tao bri- 
Ihante, com sua pujante aristocracia rural e com o peso formi- 
davel da sua opulenta economia, foi transformando em "terra 
queimada", que marcava um imenso e lugubre deserto, recorta- 
do de ruinas apavorantes, causado por Atilas que nada poupa- 
vam, para realizar a satisfa^ao de sua ferocidade insaciavel e odi- 
enta. O arrazamento brutal do Sul, com as consequencias som 
brias da vitoria dos "yankees", entre as quais a petulancia e 
a ganancia projetadas no cenario da desolaqao do Sul, parece que 
foi a causa de haverem muitos sulistas preferido o expatriamen- 
to. De fato, com a vitoria do Norte, muitas familias abandona- 
ram a Uniao americana e emigraram para Sao Paulo, se esta- 
belecendo em Santa Barbara, como veremos em outro topico 
deste trabalho, (1). 

(1) A proposito da colonizagao norte americana, realizada logo de- 
pois da guerra de seccessao norte americana, eu incorporo ao men trabalho, 
o relatorio sobre isso apresentado pelo meu ex-aluno Sr. Young, o qual 
reproduzo em ingles e nao traduzo porque trata-se de uma peqa a qual, 
mesmo em idioma estrangeiro, e facilmente compreensivel: 
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"REPORT ON SANTA BARBARA" (*) 

S. Paulo, 29/11/42. 
I believe that the general picture that we have of this group must be 

revised. Often when people speak of the North American immigrants 
they conjur visions of great plantation owners, proudly surveying one 
thousand or two thousand acres plantations with hundreds of slaves. The 
men who came down afer the Civil War were small land owning farmers. 
None of them had the huge " Gone With The Wind " plantations as- 
small farmers they began to work the trade down here. After sending 
down Doctor J. McF. Gaston of Columbia South Carolina to study the 
land here the immigrants began to arrive in 1865, 1866, and 1867. It is 
impossible to set an exact date as they arrived in many different groups 
and in different years. Dr. Gaston who had been a surgeon in the Confe- 
derate Army v/rote a very interesting book about his experiences called 
" Hunting a Home in Brazil". published in 1867 in Philadelphia. 

It is both dificult and dangerous to generalize about any large group 
of people but it seems that the majority of colonists were not motivated 
soley by an embittered feeling because of the Yankee victory or even the 
abolition of slavery. I beleive that they were more impelled by the actions 
of the Northern whites in the Reconstruction Period. The placing of Ne- 
gros in political positions over the whites and the general chaos of the 
period were the big factors. As one farmer I met in Santa Barbara stated, 
" If Lincoln had not 'been shot, my father would never have left the United 
States." 

There is also some interesting information along this line of investiga- 
tion to 'be found in an article by Mrs Ferguson who is a descendent of 
this group. In an article in the Times of Brazil published on December 
18th, 1936 she states, " Early in 1865, Bowen and McMullen, disappointed 
and sore over the Loste Cause, and fully resolved never to submit to nigger 
rulers, appointed by the Yanks, struck out once to find a home for 
themselves and famillies. After traveling extensively over South America 
especially Brazil, they reached the city of Iguape, in the Province de Sao 
Paulo as the state was then called. From the Government, favoured 
especially by Dom Pedro H, they secured a grant of land, of size sufficient 
for the colony, on the head waters of the Juquia, a tributary of the Rfibera, 
beyond the section selected by Dunn. This grant of land comprised a part 
of three small streams or rivers, The Azeite, Rio do Peixe, the Guarilha- 
nha, and a small creek — the Ariado". 

I do not know how correct these names or places are but the general 
migration do Brazil can be broken up into three parts. One group went 

(*) E' precise notar que essa versao e o ponto de vista "yankee" da 
questao,-pois o Sr.'Young e da New England. 
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to the Amazon, the other to the Rio Doce and the third here to Sao Paulo. 
Here in Sao Paulo they can be divided up into two groups. One at Santa 
Barbara and the other Villa Americana. There are now living in these 
towns about 50 families who consider themselves part of the early Ame- 
rican group. One group called Miller first went to the Rio Doce settlemen 
but finding conditions unfavorable they came to the Sao Paulo Colony. 
They are called the "Doce Millers" to identify them from the "Azedo 
Millers 

The families at first kept to themselves because of their strangness 
to the customs and the language. This helped build up the idea among the 
natives that the newcomers did no want to mix. They were therefore 
forced to build up a complete communty life among themselves. This na- 
turally led to close inter-marriage. To kept this community aspect they 
had their own church, cemetery, and school. Parties and customs observed 
in the south of United States were followed here also. Such as basket 
parties, picnics, fish fries, and 4th of July parties. 

A few families brouhtgt down negro slaves but they were very 
few and never numbered more than ten. We do find though some evi- 
dence of inter-marriage (not legal) between one group and his servants. 
When talking to one person down in Santa Barbara we came across this 
mans name and I ask him if he was part of the community. He said, " Doc 
Crisp's sons took up with niggersThat signified that there was 
nothing left to be said on the subject. 

As far as I could discover there still exists the feeling against the 
negro that exists iin the United States at that time. They make no diffe- 
rence between the Mulatoes and negros. Yet in the homes of many there 
are negros who take care of the farms. 

The first generation was violently opposed to marryng with Brazil- 
ians. This policy continued and even today although there is a good of 
intermarraging going on it is still frowned upon. But the question I 
believed resolved itself on that fact that there was not enough new blood 
to go aroud. In the Pyles family for example we find in the third 
generation 4 marriages with Brasilians or with people who were not 
anglo-saxons. It seems that the girls marry easier into Brazilian fami- 
lies than do the boys. 

The question if they consider themselves Americans or Brazilians 
was answered in many ways. Usually they all said they were Brazilians 
but as one put it " Hiell you can't change the blood in your veins ". That 
I believe is the general view. They believe that they are Americans in 
blood. Or to be more specific they feel that they have anglo-saxon 
blood in their veins, what ever that means. The earlier settlers because 
of their mixed position were sometime forced into askward situations. 
They have never established relations with the American Consulate here 
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but usually when it was a Republican administration at home a Republican 
camei dow there was friction and ill feeling of some sort. There was one 
ocasion when because of the bad climate in Santos and disease no white 
man from the States would come down and thensend Negro who was visited 
by some members of the S. Paulo colony. In general I beleive most of them 
think sthey are Brazilians and have served their " tiro " They are usually 
well informed about the United States and have a perfect command of 
English and Portuguese. They speak very fondly of the United States 
and some have sent their children to be educated there. Though just in 
Southern Universities. There is to be noted a certain difficulty in the 
command of English of the 4th generation group which are studying in 
school now. That may be accounted for by the fact that in 1922 the school 
which they had there and which had English instruction. 

NAMES OF PERSONS CAME TO S. PAULO SETTLEMENT 
AFTER CIVIL WAR: 

1 — Godfrey 
2 — Prestridge 
3 -—- Ezel 
4 — Yancie 
5 — Clark 
6 — Emerson 
7 -— Tarver 
8 — Burton 
9 — Oliver 

10 — Kennerly 
11 — Mattews 
12 — Turner 
13 Grady 
14 — Newman 
15 — Morris 
16 — McMullen 
17 — Merriwether 
18 — Demarest 
19 — Minchin 
20 — Vaughan 
21 — Thatcher 
22 —• Harris 
23 — Bankston 
24 — Haedeman 
25 — Cullen 

26 — Bentley 
27 — Berrenger 
28 — Seawright 
29 — Keese 
30 — Crisp 
31 — Miller 
32 — Smith 
33 — Hawthorne 
34 — Black 
35 —• Green 
36 — MacKnight 
37 — Terrell 
38 — Steegall 
39 — Hall 
40 — Whittaker 
41 — Fenley 
42 — Carlton 
43 — Pyles 
44 — Carr 
45 — Bookwalter 
46 —< McAlpine 
47 — Buford 
48 — Broadnax 
49 — Mills 
50 — Crawley 

51 — Garner 
52 —« Dumas 
53 — Perkins 
54 — Bard 
55 — Jones 
50 — Stone 
57 _ Ward 
58 — Russel 
59 — Fergusson 
60 — Barnsley 
61 — Northup 
62 — Thomas 
63 —• Domn 
64 — Scurlock 
65 — Rowe 
66 — Willanson 
67 — Daniels 
68 — Trigg 
69 —< Davis 
70 — MacFadden 
71 — Currie 
72 — Holland 
73 — Britt 
74 — Cole 
75 — Gaston 
76 — Quillin 
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77 — Weissinger 
78 — Maclntyre 
79 — Ellis (*) 

80 — Brown 
81 — Strong 
82 — Tanner 

83 —■ Townsend 
84 — Bowen 
85 — Whitehead 

FAMILIES WHICH ARE DIRECT LINE DESCENDENTS FROM 
THE CIVIL WAR GROUP WHO ARE STILL LIVING IN THESE 

TWO DISTRICTS: 

VILA AMERICANA 
1 — Oscar Pyles 
2 — James Jones 
3 — Frank Jones 
4 — Edward Finley 
5 — Henry Whittaker 
6 —• Albert Mincihin 
7 — Lee Minchin 
8 — Ed Minchin 
9 — Ernest Rowe 

1 —• Robert Pyles 
2 — Louis Pyles 
3 — Harvey MacKnight 
4 —- Robert Cullen 
5 — Clarence Cullen 
6 — Gustavo Weisinger 
7 — Henry MacKnight 
8 — Lee Ferguson 
9 — Carlos Steegall 

10 —• Orlando Steegall 
11 — Mrs Henry Dodson 
12 — Henry Black 
13 — May Alonza Keese 

10 — Charles Finley 
11 — Charles Vaughan (Reb) 
12 — Ernest Vaughan (Reb) 
13 — Bentley, (William & John) 
14 — Miller 
15 — Jim Carlton 
16 — Steve Rowe 
17 —• Leroy McFadden 

SANTA BARBARA 
14 — Anna Bookwalter 
15 — Mrs William Ferguson 
16 —< Belton Carr 
17 — William MacFadden 
18 — Lawrence Cullen 
19 — Gilbert Cullem 
20 — John Cullen 
21 — Benjamin Townsend 
22 — Jim Tarver 
23 — Nell Carr 
24 — George Ferguson 
25 — Bud (Alonza) Ferguson. 

PEOPLE WHO RETURNED TO THE U. S.: 

1 — Godfrey 
2 —• Captain Yancie 
3 — Ezel 
4 —■ Turner 
5 — Meriwether 

6 — Russel 
7 — Trigg 
8 — Davis 
9 — Currie 

10 — Wright 

(*) Nao tern relagao de parentesco nenhuma com o Autor deste 
trabalho. 
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FAMILIES WHO DIED OUT AND LEFT NO MALE 
DESCENDENTS: 

1 — Prestridge 
2 —• Emerson 
3 —• Burton 
4 — Oliver 
5 —• Grady (left 5 Daughters) 
6 — Neuman 
7 — Thatcher 
8 — Bankston 
9 — Crisp (N) 

10 — Mac-Alpin 
11 —• Broadnax 
12 — Crawley 
13 — Garner 
14 — Perkins 

15 - Ward 
16 — Barnsley, Godfrey Emerson 
17 — Domn 
18 — Daniels 
19 — Britt (N) 
20 — Cole (N) 
21 —< Maclntyre 
22 —■ Ellis - (Nao tern rela^ao ne- 

nhuma com o Autor deste 
trabalho). 

23 — Brown 
24 — Strong 
25 — Tanner 
26 — Ayers. 

PEOPLE WHIG LEFT THE SANTA BARBARA COLONY AND 
CAME TO SAO PAULO CITY: 

1 — Clark 
2 — Kennerly 
3 — Mathews 
4 — MacMullen 11 — Terrel (Joe) 
5 — Demerest(Loui5) 12 — Terrel (William) 
6 — Harris 13 —• Steegall (John) 19 — 
7 — Hardeman 14 —< Hall (Edward) 20 —- 

8 — Hawthorne (?) 15 — 
9 — Black   

10 — Green ^ 

18 — 

BARRA BONITA: MONTE-MOR: RIO 

Gilbert MacKnight 

MUNDO NOVO: 

John Dumas 
Aristides Dumas 

TAUBATB: 

Charles Pyles 

Curtis Thomas 

OURO PRETO: 

Jim Holland 

DOURADO: 

Maxie Cullen 

Pyles (Robt) 
Pyles (Ernest) 
Mills 
Baird 
Jones (Charlie) 
Jones (Cicero) 

DE JANEIRO: 

Dr. Franklin Pyles 
Robert Thomas 

AVARfi: 

Robt. Whitehead 
Tom Whitehead 
Seawright 
Joe; Green 
Henry Green 
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RIO CLARO: 

Orville Gretn 
Calvin MaoKnight 
Clinton MaoKnight 
Horace Terrel 

TATU (Limeira) ; 

George Pyles 

PIRACICABA 

Northrup 

PENAPOLIS: 

Judson Pyles 

OURINHOS: 

Prestridge Mills 
Joingla Mills 

M.ARILIA: 

Henry Skurlock 

UNKNOWNS: 

1 — Morris 
2 — Boeringer 
3 — Miller 
4 — Smith (Panama) 
5 — Whittaker 
6 — Buford 
7 — Williamson 
8 — Stone 
9 — Gaston 

10 — Bowen. 



Capitulo VIII 

A FORMAgAO 

Foi nesse ambiente, naturalmente apaixonado, que o jovem 
brasileiro Alfredo Ellis mergulhou e nele tinha de formar os ali- 
cerces de sua mentalidade e de seu carater. 

Lincoln seria para ele um idolo, pois que era entao uma das 
divindades maximas da populaqao da Pennsylvania. E' natural 
e facilmente compreensivel que esse ambiente psicologico, senti- 
mental e moral tenha mpldado a mentalidade adolescente do jo- 
vem paulista, que tinha no auge a receptividade da sua alma em 
formaqao. 

Nesse mesmo sentido causou fundos sulcos na inteligencia 
e no carater de Alfredo Ellis, cuja independencia de raciocinio se 
firmava desde os sens mais verdes anos, pelo imenso liberalismo 
do velho William Ellis, a lembranqa evocativa do grande George 
Washington. A memoria do imortal heroi da independencia 
norte-americana sempre esteve presente na imaginaqao do jovem 
paulista, que, mais de uma vez, foi a Mount Vernon, na Virginia, 
em visita ao tumulo de Washington. Ai, em profundas medita- 
coes, o espirito republicano e liberal democratico que saturava 
o ambiente norte-americano, cristalizou-se no espirito de Alfredo 
Ellis, cuja inteligencia viva e cuja sentimentalidade aguqada se 
moldaram, como cera mole, na rigida forma da ecologia moral 
"yankee". 

Varies anos passados nesse ambiente psicologico, endurecido 
pelo amor a sagrada memoria de Washington e apaixonado ao 
rubro pela sombra de Lincoln, foi cunhada em Alfredo Ellis uma 
tal influencia, que nele se manteria indelevelmente ate o tumulo. 

Eu sempre o conheci assim, em todo o tempo que com ele 
convivi! Todos os atos de sua vida denunciam essa marcada 
influencia, transparente em todas as fases de sua peregrinagao 
pela terra! Alias esse liberalismo bebido em Philadelphia, se har- 
monizava bem com a natural estruturacao mental do jovem pau- 
lista. Orientado por seu pai, o britanico William Ellis, um gran- 
de liberalismo presidira os primeiros anos do jovem paulista, de 
modo que a sua vida nos Estados Unidos nada mais foi para ele 
que a continuagao da casa paterna. A formagao liberal demo- 
cratica de Alfredo Ellis, divergiu nas suas origens da que vo- 
gava entao e haveria de empolgar futuramente o Brasil. fiste, 
desde os sens movimentos iniciais nos primeiros anos do oito- 
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centismo, recebera o poderoso influxo do espirito emanado da 
Revoluqao Francesa, o qual varria o mundo civilizado como urn 
infrene tufao. O Brasil, sob o ponto de vista intelectual, sempre 
orbitou em torno da Franqa, recebendo, talvez da Inglaterra, 
alguma influencia do liberalismo de Canning, filtrado pelo 
tradicionalismo britanico e pelo conservatorismo de Castlereagh. 
Os Estados Unidos so muito recentemente passaram a ter pri- 
mazia na orientaqao liberal brasileira, antes dirigida pela Franga. 

Ora, Alfredo Ellis, que havia tido, nos seus primeiros anos 
a influencia britanica de seu pai, formou o substractum de seu 
espirito sob a profunda influencia "yankee", recebendo dela aque- 
le idealism© utopico lincolniano, que havia tido as suas origens no 
Cabo Cod comi os peregrines do "May Flower". Alfredo Ellis 
saturara sua mente com essas emanaqoes do norte puritano, em 
completa obliteraqao ao que deveria ter sido gerado nos latifun- 
dios escravocratas das Carolinas, onde os "pioneers" anglicanos 
marcavam a conquista aos franceses nas florestas montanhosas dos 
Aleghanys ou nas pradarias do Mississipi. 

Em Alfredo Ellis, sintetizando, a marca do velho liberalis- 
mo britanico, que Ihe fora instilado na infancia pelo seu pai, fora 
substituida pela sombra profundamente dominadora da influen- 
cia "yankee". Alfredo Ellis, sem embargo de ser filho de in- 
gles, sempre foi ate o ultimo alento de sua vida, um prolonga- 
mento do espirito lincolniano. file sempre admirou com devota- 
mento, tudo o que era americano e apaixonadamente votava gran- 
de homenagem a esse povo do norte. Nao poucas vezes man- 
tive com ele profundas discussoes, pois que sempre prefer! a in- 
fluencia britanica. E' preciso notar que, os Estados Unidos da 
epoca em que la viveu Alfredo Ellis, nao era o mesmo de hoje, 
(Siegfried, "Les Etats Unis d'aujourdhui"). Era natural essa 
estruturaqao mental, que o jovem paulista havia sorvido nos 
4 anos que passara em Philadelphia! O ambiente mental que 
o envolveu durante a epoca da cristaliza^ao de seu intelecto- 
tinha por forqa de cunhar na sua psicologia, um sulco 
tao profundo, que se fez indelevel, atraves de mais de meio 
seculo vivido em outro ambiente, inteiramente diferente, e ca- 
pitulado de toda sorte de agitaqoes e de agruras. Isso, apesar da 
intensidade apaixonada com que Alfredo Ellis atravessava todos 
os dias de sua longa vida, e todos os obstaculos, que arrastavam 
sua peregrinaqao pela terra, nao foi sequer esmaecido no espirito 
do jovem paulista. 

fisse extremado liberalismo, marcado de grande tolerancia 
e simbiotizado com elevado expoente de particularism©, nao so- 
freu o menor desvio, nem a menor diminuiqao, no contacto intimo 
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em que Alfredo Ellis se ia mergulhar no intenso particularismo 
rural, aristocratico e escravocrata que era o que imperava entao 
em Sao Paulo. 

De fato, o cafe, o si sterna de trabalho, pelo seu cultivo ado- 
tado, com a organizaqao social reinante na entao Provincia de 
Sao Paulo, formavam um painel exatamente oposto ao que im- 
perava no norte dos Estados Unidos. Seria natural que Alfre- 
do Ellis, ligado por laqos muito chegados de parentesco com ele- 
mentos dessa comunidade social, que entao recebia, com os pri- 
mordios da lavoura cafeeira, os bordados da aristocracia, sofres- 
se uma certa influencia reacionaria, a qual deveria alterar em seu 
espirito, a dose daquele particularismo liberal democratico, que 
ele recebera em Philadelphia. Tal porem nao se deu! 

Quando ele retornou a Sao Paulo, ai se reincorporando, 
como seivosa raiz a velha estirpe, que se afidalgava na formaqao 
da lavoura do cafe, manteve intacto o particularismo liberal de- 
mocratico republicano, de que se havia imbuido nos Estados Uni- 
dos. 

Em 1869, no mes de Fevereiro, terminava Alfredo Ellis o seu 
curso em Ciencias Medicas, na Universidade de Pennsylvania. 
As suas agruras tinham se agigantado a tal ponto, motivadas pelo 
inqualificavel proceder do Dr. Renner, que, precisando ele de 
dinheiro para o papel de sua tese doutoral e nao dispondo de re- 
cursos para tal, ficou a pique de nao ultimar a sua formatura. 
A ultima hora, entretanto, uma circunstancia feliz, veiu casual- 
mente proporcionar o elemento necessario para o fim da conquista 
do grau. O estoicismo entao revelado por Alfredo Ellis era a tem- 
pera com que o jovem paulista enfrentava todos os amargos qua- 
dros da vida. Talvez isso tenha contribuido para que, na for- 
magao moral do future parlamentar paulista, se vincassem com 
indelevel marcaqao as linhas, que nela perfilaram a figura do li- 
beralismo republicano. Em 1869, terminava Alfredo Ellis a sua 
vida academica na Universidade de Pennsylvania, tendo, pelo 
brilho de sua vivissima inteligencia, pela acuidade de sua visao 
medica, como pela sua dedicagao ao estudo, conquistado alem da 
laurea doutoral, com a respectiva graduaqao, o segundo lugar e a 
medalha de prata, em toda a Universidade, com seus milhares de 
alunos. 

Fisicamente, Alfredo Ellis ao se doutorar em Pennsylvania, 
era um atleta musculoso, adextrado principalmente no manejo 
do florete, na esgrima do qual ele era o campeao de toda a Uni- 
versidade. De estatura nao muito elevada mas acima da mediana 
e ainda que nao agigantada, como a de seus tios da estirpe par - 
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lista, da qual se aproximava seu mano Guilhenne e era atingida 
pelo seu outro irmao, ja falecido, o famoso Cadete Moreira, Al- 
fredo Ellis reunia aos traqos fisicos atenuados da estirpe paulista, 
a tonalidade alourada de sua ascendencia paterna. 

file, ao volver a Sao Paulo, mais tarde, se fez pioneiro da 
conquista do sertao paulista e da forma^ao da lavoura de cafe. 
Entao, Alfredo Ellis pos em a^ao as suas qualidades de homem 
de largos horizontes, dotado de elevado espirito aventuroso, de 
dinamismo remarcado, etc. Entretanto, apesar disso, e sem em- 
bargo de haver ele, ainda mais se enfaizado a velha estirpe pau- 
lista, que, entao fornecia materia prim^ abundante, para a ela- 
boraqao da aristocracia patriarcal escravocrata do cafe, os traqos 
psicologicos, que o jovem paulista adquirira em contacto com 
a atmosfera particularista e liberal "yankee", nao se apagaram 
jamais, norteando sempre o proceder de Alfredo Ellis no cami- 
nho desastrado da aboliqao e vitorioso da Republica, da qual ele 
foi um dos pregoeiros, componente da velha falange inicial. 

* 
* * 

Varies anos esteve o jovem paulista como vimos, cursando 
a Universidade de Pennsylvania. Em 1867 chegou a Philadel- 
phia seu irmao mais velho Guilhenne, que, depois de haver ini- 
ciado seu estudo superior na Faculdade de Sao Paulo, em razao 
de sua vida irriquieta, turbulenta e pouco dedicada aos estudos, 
foi mandado aos Estados Unidos. Guilherme, em Sao Paulo, 
por uma pelintragem qualquer, se fizera alvo da viva hostilidade 
do Dr. Renner, que era nos Estados Unidos o procurador dos 
irmaos Ellis, fistes, solidarios entre si, foram, desde entao alvo 
de toda a animadversao do teuto-yankee e com isso, eles passa- 
ram a sofrer toda a sorte de privaqoes e de dificuldades. Data 
desse ano a via crucis atravessada por Alfredo Ellis, que, no ano 
seguinte recebia noticia do falecimento em Sao Paulo de sua ex- 
tremosa mae. 

Graduado em Medicina, pela Universidade de Pennsylvania, 
Alfredo Ellis embarcou para a Europa, onde deveria se encon- 
trar com seu pai, entao ja com 64 anos de idade, viuvo e por fim 
exumado'da solidao do Planalto paulista, onde demorara 39 
anos, sem o menor contacto com o mundo exterior. Alfredo Ellis, 
em Abril de 1869, chegava a Londres, onde se hospedara com 
sens parentes ingleses, entao chefes da grande companhia de vi- 
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nhos, localizada no lugar chamado Gresham Palace. Ai se reu- 
nindo a sen pai, o jovem medico paulista, a seguir passou ao con- 
tinente e percorreu a Europa, principalmente a Franga e a Ale- 
manha, que se iam defrontar na guerra famosa, da qual resultou a 
base psico-econdmico-militar, sobre a qual Bismarck iria firmar 
a unidade germanica. Na Franqa, entao, Napoleao III brilhava 
com seu imperialismo de parada, o qual fulgurava nas baiouetas 
das for^as da primeira na^ao militar do mundo, herdeira da tradi- 
9ao vitoriosa das mirambolantes campanhas napoleonicas. 



Capitulo IX 

A CLINICA MfiDICA INICIAL 

Em comeqos de 1870, montaram os dois rmedicos, pai e filho, 
consultorio em Sao Paulo, a rua Direita, depois de haver o jo- 
vem medico defendido tese no Rio de Janeiro, sobre a "Febr4 
A mar da". 

Sao Paulo, entao, mal atingia os 30 mil habitantes, resumin- 
do-se a sua diminuta area ao atual triangulo, formado pelas ruas 
Direita, da Imperatriz (hoje 15 de Novembro) e Sao Bento. As 
visitas medicas eram remuneradas apenas com Cr$ 2,00 e as con- 
sultas com Cr$ 0,320 (S. Vampre "Memorias" 425). 

O velho medico ingles orgulhava-se de ter um filho me- 
dico, com menos de vinte anos de idade. file sentia-se como um 
rei, cada vez que descia a rua da Imperatriz, apoiado no brago 
do filho medico, que tao jovem havia galgado uma posigao tao 
destacada no meio em que vivia! 

Em 1873, falecia em Campinas, a tia do Dr. Alfredo Ellis, 
esposa de seu tio, Francisco da Cunha Bueno, e a uremia que 
abateu a senhora paulista, marcava um importante degrau na vida 
do jovem medico, pois, em virtude desse lutuoso acontecimen- 
mento, sua prima e noiva, Sebastiana Eudoxia, ficando sem mae, 
como filha mais velha de Cunha Bueno, deveria se casar. Foi as- 
sim que, o Dr. Alfredo Ellis, depois de clinicar em Sao Paulo, 
apenas por 4 anos, em 1874, casou-se com sua prima-irma, Se- 
bastiana Eudoxia da Cunha Bueno, esta, apenas com 15 anos de 
idade. Bsse evento teve lugar apos haver falecido em Sao Paulo, 
o velho medico, Dr. William Ellis, legando a seu filho toda sua 
clinica, entao a maior de Sao Paulo (1). 

Apesar de ter ficado sozinho com o consultorio medico, o 
Dr. Alfredo preferiu abandonar o campo da clinica para seu irmao 
Guilherme, que so entao vinha da Pennsylvania, onde tambem, 
afinal se graduara em Medicina. 

Guilherme, embora mais velho cerca de tres anos, so quatro 
anos depois concluira seu curso medico, na mesma Universidade. 
Mais boemio e principalmente, menos inteligente, Guilherme sem- 
pre fora muito menos aplicado que o irmao. Muito mais sociavel 
que este, Guilherme, depois de haver aproveitado e se divertido 
muito mais na sua estadia nos Estados Unidos, ai se casara e em 
1874 voltava ja casado a Sao Paulo. Em razao de ser Guilher- 
me portador da responsabilidade de chefe de familia, ja com 
filhos, Alfredo tendo se casado com sua prima, filha de um grande 
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agricultor pioneiro no desbravamento dos sertoes, resolveu dei- 
xar a clinica, que passou a ser toda para sen irmao, indo ele se 
reunir a sen sogro e tio. Por morte de sen pai, o Dr. Alfredo 
Ellis, desambicioso, desistiu da heranqa paterna, em favor de sua 
irma Sophia, ja casada com Joao Baptista de Mello Oliveira, filho 
do Visconde de Rio Claro. 

Nessa ocasiao, o cafe, como avalanche, se derramava impe- 
tuoso e incoercivel pelo Oeste paulista, invadindo o sertao d!a 
mata virgem! 

O jovem medico paulista, que abandonara sua clinica, ia 
tomar parte nessa avangada rural. 

(1) Conta-nos o saudoso poeta Ezequiel Freire, em 1880, professor 
no Curso Annexo da Faculdade de Direito: 

" Uma visita de medico, dentro da cidade e arredores eram 320 reis, 
sendo a condugao por conta do doutor... 

... No tempo a que nos referimos, o velho Dr. Ellis, o mais concei- 
tuado clinico de entao e mui venerado por todo o mulherio pobre de S. 
Paulo resolveu elevar o prego de suas consultas medicas de 320 a 400 reis 1 
Houve grande reboligo entre a sua clientela. As velhas clientes reuniram- 
se, e deliberaram enviar a presenga do popular e caridoso facultative, uma 
commissao composta de tres das mais idosas e doentias dentre ellas, afim de 
reclamar contra a exorbitancia de quatro vintens em cada receita. 

Quantum mutatis ah illol" (Vampre, loc. etc.) 



CAPITUIvO X 

A PROPAGANDA 

Foi de 1870 a 1874 que o Dr. Alfredo Ellis realizou inicial- 
mente a sua propaganda republicana. Medico, com facil acesso 
em todos os lares, sacerdote do bem, apostolo da saude, caritati- 
vo e dotado de bonissimo coraqao, o Dr. Alfredo Ellis, a todos 
atendia com a solicitude e a doqura dos que sao privilegiados da 
bondade. 

S. Paulo, de entao, era uma pequena cidade, na qual estava 
localizado um centro intelectual de imenso prestigio e que con- 
centrava centenas de estudantes, os quais, por certo, formavam 
uma elite mental, que dava a eles primado absolute, da quali- 
dade. Sao Paulo continha, na sua diminuta populagao provin- 
cial, uma legiao de expoentes intelectuais, a qual formava uma 
aristocracia pujantissima, ilhada em pequena massa de gente in- 
feriorizada. Expoentes originarios de todos os pontos do pais; 
indices mentais de varios nucleos de populacoes; produtos de ri- 
gorosa selegao tirades de enorme multidao brasileira, esses in- 
dividuos reunidos em classe, dominaram e impuzeram suas ideias, 
como claroes, que rompiam a escuridao, no ermo de noite es- 
cura. Alem disso, avolumando essa legiao de predestinados, dando 
a qualidade, o complemento da quantidade, havia em S. Paulo os 
milhares de individuos, que dependiam ou viviam em contacto 
com a classe estudantina. Eram pensoes, republicas, fornecedo- 
res, procuradores, etc. que se avassalavam a superioridade inte- 
lectual dos estudantes, deles bebendo as ideias, os costumes, os 
pendores, as diretrizes, as orientaqoes, etc. 

files, os estudantes, eram os guias. Milhares de individuos 
subordinavam-se a ascendencia desses luminares. Eis o magni- 
fico caldo de cultura no qual proliferaria o microbio doutrinario, 
que nele fosse pregado pela propaganda! 

Jovem, dinamico, atraido pela idade, facil foi ao medico pau- 
lista se ligar a classe estudantina, por solidissima amarra moral 
e sentimental. Os Drs. Ellis, idealistas como eram nunca mate- 
rializavam em dinbeiro o serviqo que prestavam. Estudantes 
nao pagavam! 

Isso fazia com que fosse facil a irmanaQao dos dois medicos 
na massa de moqos da Faculdade de Direito. Assim, esta foi 
saturada pela mentalidade profundamente liberal democratica, que 
o Dr. Ellis tinha sorvido em Pennsylvania, e a de que o velho 
Dr. Ellis tinha formado ao contacto com Canning. 
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Jose Estanislau de Oliveira, Barao 
de Araraquara e depois Visconde 
Rio Claro. Urn dos chefes mais 
destacados da aristocracia do cafe, 
a qual se formava como expoente 
da classe agricola paulista que 

crescia com a expansao do cafe. 

Dr. Alfredo Ellis 
bandeirante oitocentista e la- 
vrador do cafe na Fazenda 

Oliveiras — 1885. 
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Dai as predicas republicanas sobre o que o jovem medico 
tinha visto nos Estados Unidos. Com isso, a declaraqao da in- 
dependencia, o exemplo de Washington, os ensinamentos de Jef- 
ferson, o idealismo utopico de Lincoln, foram martelados em re- 
petidas doutrinaqoes, atraves das arcadas academicas, pelo me- 
dico recem-formado. Ja nessa ocasiao, havia sido divulgado por 
todo o pais, o famoso manifesto republicano de 1870 e realiza- 
va-se em Itu, a Jerusalem da liberdade, a Convenqao chefiada por 
Joao Tibiriqa de Piratininga. O Dr. Alfredo Ellis nao tomou 
parte nesse conclave pois a sua propaganda era mais antiga e de 
outra natureza. file era um propagandista solitario, preferia 
agir sozinho, de uma forma menos espetacular, mas nao menos 
eficiente. Era como Marat, que dizia sempre que a aguia andava 
solitaria, os perus e que andavam aos bandos. 

O Imperio havia cometido tres grandes erros economicos, que 
se projetavam mtidos na conciencia coletiva da Naqao e que se 
cenificavam como terremotos, com consequencias materiais, no 
quadro politico dos acontecimentos ; 

a) Um foi a Guerra do Paraguai, que custou ao Brasil a 
soma de 600 milhoes de cruzeiros, a qual foi aproveitar a economia 
argentina, que se beneficiou disso, capitalizando em proveito de 
sua incipiente produqao, alem da perda de 100 mil vidas de bra- 
sileiros, sacrificadas inutilmente para o pais, que nao tirou dessa 
guerra o menor proveito material, o qual so concorreu para a Ar- 
gentina, que graqas ao resultado do prelio, atingiu, em parte, o 
seu objetivo, que era ser a nagao hegemonica dentre as hispano 
americanas. Com a eliminagao do Paraguai, ela ficou so em 
campo. 

A Guerra do Paraguai tern sido um fenomeno mal descrito! 
So a conhecemos atraves das penas brasileiras, mais manejadas 
pelo sentimento patriotico, do que pela frieza imparcial da razao. 
Dai os capitulos guerreiros da Triplice Alianqa serem mais pane- 
giricos patrioticos, encadeiados por um meloso "meufanismo" 
ainda mais exacerbado, pelo natural pieguismo brasileiro, sempre 
mergulhado num ranqosissimO espirito, que a revoluqao francesa 
saturou toda nossa vida politica e psicologica do seculo XIX. To- 
dos atribuem ao Brasil de entao o papel de vitima e a Solano Lopez 
o perfil imperialista do agressor vulpinico. Teria sido isso? Quer 
me parecer que se deve fazer uma revisao cuidadosa, de acordo 
com os moldes rigidos da verdade, tendo em conta, imparcialmen- 
te, os elementos contraries ao Brasil. Faqamos um estudo com o 
cerebro e nao com o coraqao. Cabeqa existe para raciocinar e nao 
para cabide. Assim, por exemplo, nao havia um tratado interna- 
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cional que vedava as partes combatentes, entre as quais estava o 
Brasil a intervenqao no Uruguai? A tomada de Paisandu, ou o 
Tratado de Santa Lucia, entre Tamandare e Flores, nao foratn 
atos violadores do "statu-quo" garantidor da integridade do 
Uruguai? Nao teria havido precipitagao no desencadeamento da 
guerra? O parlamentarismo, com os rouxinois, que embriagado- 
ramente oravam nas duas casas do Parlamento brasileiro, can- 
tando o patriotismo exageradamente nacionalista, nao teria into- 
xicado de um mentiroso espirito de "meufanismo" a opiniao pu- 
blica, a embalando em senda errada, depois recebendo dela em 
rebate, uma falsa impressao dos acontecimentos, que, em veloci- 
dade incoercivel, se teriam arrojado por ingreme ladeira? O res- 
ponsavel por tudo isso foi o Imperio, esse Imperio a frente do 
qual estava uma pessoa bondosa, honesta, justiceira, mas incon- 
ciente, provida de cultura pessimamente orientada, pois enquan- 
to o mundo ingressava na era do aqo e assistia dinamico o adven- 
to magico da maquina, Sua Magestade Pedro II de Braganga fa- 
zia versos, media orbitas de estrelas e aprendia sanscrito, cui- 
dando apaixonadamente de outros bisantinismos, cuja futilidade 
nao se enquadrava com a marcha acelerada do mundo. 

Ora, o povo naturalmente fanatizado e cego no inicio, com- 
preendeu o terrivel erro economico, que era a ingrata guerra, em 
que o Brasil, entao com 9 milhdes de habitantes, se sangrou estu- 
pidamente, para dar cabo de um pequeno povo de menos de um 
milhao de habitantes, em proveito exclusive da Argentina, que 
tirou a castanha do fogo, com as maos do gato brasileiro. O povo, 
passado o periodo, em que loucamente se embebedara com as glo- 
rias e os louros colhidos nos campos encharcados do Paraguai, de- 
bitou esse erro tremendo ao Imperio. 

Hipnotizado pela guerra de Lopez, com suas tropas bovina- 
mente fincadas diante dos muros de Humaita, o Imperio do bon- 
doso Pedro II nao viu o que se passava no cenario do mundo, 
nesse instante, com grande acervo de consequencias, que, trucu- 
lentas se projetavam sobre a economia brasileira. 

h) Em 1867, abria Lesseps o canal de Suez, fazendo com 
que a Oceania, o Leste africano, o Sudeste asiatico, a Malaia, a 
Indonesia e a Australia tivessem suas comunicaqoes com a Euro- 
pa, consumidora, enormemente encurtadas. Isso foi um rudissi- 
mo golpe para a economia nortista, que viu, impotente, seus con- 
correntes ganharem novas vantagens no fornecimento a civiliza- 
gao de produtos tropicais, antes coletados pela exuberante na- 
tureza do norte brasileiro! 
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Eis o segundo erro cometido pelo Imperio, que, impassivel sc 
conservou inerte, ante o descalabro que atingia a economia de uma 
parte do pais. Mais ou menos nessa epoca, um ingles levava para 
a Malaia, mudas da "Hevea Amazonica", realizando ai, nessa re- 
giao britanica, a plantaqao agricola dessa materia prima, que des- 
bancou a nossa incipiente e primitiva extragao. Estranho destino 
desse norte brasileiro, desprotegido e condenado a tantalicamente 
assistir ao proprio sacrificio dos abandonados pela incrivel inercia 
dos governantes imbecis! Assim foi com Luiz XVI, que conser- 
tava fechaduras, enquanto caia a velha monarquia dos Bourbons 
franceses! E, para Luiz XVI nao houve remedio! 

c) O terceiro erro do Imperio foi a liberta^ao dos escra- 
vos, sem indenizaqao. O pais perdeu na sua riqueza capitalizada, 
cerca de um bilhao de cruzeiros, equivalendo isso a muito mais 
do que havia dispendido com a Guerra do Paraguai. 

Ainda foi o paramentarismo imperial que embriagou a opi- 
niao publica, ministrando-lhes as gongoricas tiradas dos letrados, 
declamadas dramatica e retoricamente, com todo o pieguismo da 
Revoluqao Francesa. O microbio de um exagerado individua- 
lismo, distilado ao som da retorica, oca e vazia dos Parlamentos 
imperials, encontrou excelente caldo de cultura no ranqo ine- 
loso da alma sentimental do brasileiro. Dai, se haver acelera- 
do a corrida da ideia da Aboliqao. Esta, impulsionada pelo exem- 
plo norte-americano, tomou incrivel velocidade, como se fosse 
um passo avanqado na rota da civilizaqao liberal, nao foi esta- 
cada pelo Imperio, cujo chefe timbrava em parecer ungido de 
ideias altamente avanqadas, expoentes do liberalismo de fachada 
e do idealism© livresco, bebido no espirito do "letradismo 
O Brasil, que ja nao dispunha de grande capitalizaqao, mor- 
mente estrangeira, tendo atraido parcamente elementos capitalisti- 
cos de fora, sofreu rudemente, ante esse terremotico golpe. De 
fato, uma comparaqao a esse respeito, com a Argentina, que tern 
toda sua economia repousando em capitais britanicos, resulta pe- 
jorativamente, em flagrante inferioridade para nosso pais. fiste, 
por falta de capitais exoticos, tern a quase totalidade de seus pro- 
blemas economicos, sem poderem ser resolvidos. Ora, para que 
haja produqao, e preciso que haja capitalizaqao. Aquela so pode 
ter lugar, na proporqao em que o capital se fizer sentir. Caso este 
nao exista, ou tenha uma existencia limitada, a produqao nao tera 
lugar ou sera diminuta. E' porisso, em parte, que o Brasil, em- 
bora possuindo os demais elementos necessaries para a Produgdo 
de muitas das suas "possibilidades", nao as pode aproveitar. E' 
facil se conceber o quanto a economia brasileira foi prejudicada 
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com a inopinada liberta^ao dos escravos, sem indeniza^ao. Seria 
mais justo fazer recair o prejuizo sobre toda a Naqao, do que 
sacrificar a infeliz classe agncola. Alem dessa primeira injusti- 
ga, so por si suficiente para tornar odiosa uma medida tomada pe- 
lo Imperio, ainda havia outra magna injustiqa, marcando a cha- 
mada "Lei Aurea". Os escravos no Brasil nao estavam distri- 
buidos por igual, ao longo do seu territorio. Regioes no Brasil 
havia, em que os escravos eram inexistentes. Nao havia fonte da 
trabalho, que os empregasse, assim, nao havia acumulo de es- 
cravos. Pode-se dizer que, os grandes sacrificados, com a liber- 
taqao, foram o Rio de Janeiro, Minas Gerais e principalmenle 
Sao Paulo, que entao ja tinha formado, em grande parte, a sua 
estupenda lavoura de cafe. Secundariamente, foram prejudica- 
dos com a liberta^ao, a Bahia e Pernambuco, que mantinham cer- 
ta atividade canavieira. Alem dessas regioes, o Pais pouco so- 
freu, porque fora dessas regioes, pouca gente a libertar havia. 
Com isso, a libertaqao foi uma medida, que feriu de morte algu- 
mas regioes do Pais, enquanto que outras nada sofriam. 

Eis, pois, uma odiosa injustiqa! 
Enquanto isso se verificava, nem ao menos a classe servil se 

beneficiava com a medida. Antes, durante o cativeiro, o escravo 
tinha garantida alimentagao farta, o teto acolhedor, o vestuario 
protetor, o medico e o remedio salvadores. Depois da liberta- 
gao, o escravo tinha que lutar por tudo isso. file conquistaria 
o pao, amassado com o suor do proprio rosto! Atirado na dura 
luta pela vida, ele entrava no pareo, sem nenhuma con- 
diqao de vitoria e porisso era e e implacavelmente eliminado. 
Sim, porque na competiqao, enfrentando, sem aparelhamen- 
to o civilizadissimo concorrente brinco, ele, negro, analfa- 
beto, alcoolatra, viciado, sem ambiqao, desestimulado, sem 
amor ao trabalho, sem a competencia tecnica do antagonista, alvo 
de preconceitos e partindo de condiqoes humildes, que Ihe outor- 
gavam grandes complexos de inferioridade, era determinadamen- 
te vencido e incoercivelmente acorrentado as baixas camadas so- 
cials, as quais por mais permeaveis e democraticas que fossem na 
estratificaqao social, nao deixavam o preto ou o mulato subir. De 
fato, a sociedade paulista nao se misturava, com quern tivesse um 
antepassado, que tivesse estado amarrado ao tronco da escravi- 
dao. O cabelo, a cor, as fei^oes denunciavam o cabrocha ou o 
mascavo imprudente, que tivesse a pretenqao de olhar para cima. 

O fisico nao ajudava o negro ou o mulato, como hoje nao 
ajuda ao japones! 
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Capitulo XI 

NO OESTE PAULISTA 

Aqueles elementos americanos sulistas, chegaram a Sao 
Paulo, exatamente quando se processava a criaqao da aristocra- 
cia rural paulista, pelo latifundio cafeeiro, estfaficando-se essa 
aristocracia rural, graqas a ascensao dos mais afortunados plan- 
tadores de cafe, cuja lavoura, desde 1840, mais ou menos, se 
espalhava pelo Planalto paulista. 

O nivel social da gente paulista, como consequencia da mo- 
dificaqao do oenario economico, com a cultura cafeeira, sofreu 
profunda alteraqao. Ate entao, a economia paulista era de uma 
pobreza de causar lastima, pois ela nao tinha um so alicerce de 
valia. Na epoca do ouro, Sao Paulo desempenhou a funqao de 
fornecedor, intermediario de elementos de produqao variada, 
principalmente de transporte, os quais eram adquiridos nas cam- 
pinas do Sul e com passagem pelas feiras de Sorocaba, seguiam 
para as Minas, onde acorriam ao comercio dessa importantissima 
unidade econdmica com o seu entreposto carioca no literal ex- 
portador e importador. O paulista, proprietario de tropas de 
mulas (era esse o unico meio de transporte de entao), recebia 
um certo valor pelos servigos prestados na vida econdmica das 
minas. 

Assim se foi hierarquizando a populaqao paulista, no fim do 
seculo XVIII, em torno do tropeiro e de sua funqao ndmade. 
Pode-se dizer que nessa epoca a vida, a sociedade, o ritmo eco- 
nomico, a valia politica, com a feitura militar da gente do Pla- 
nalto paulista, orbitava em torno da tropa de cargueiros, que 
transportava para as minas de ouro as suas importaQdes, vol- 
tando delas para baixo, no literal carioca, com os artigos de sua 
exportaqao. Entao, o Planalto tinha uma misera agricultura 
acucareira, que produzia mais para um consume local, em torno 
das aglomeraqdes de Itu, Campinas (que entao se chamava Sao 
Carlos), Jundiai, Sao Paulo, etc. No inicio do seculo XIX, co- 
meqou-se a cultura do cafe, que, com o correr das decadas foi se 
alastrando pelo Oeste nos municipios, que hoje constituem as 
linhas troncos da Companhia Paulista, e nas visinhanqas de 
Campinas, tais como Amparo, Pedreira, Indaiatuba, Itatiba, 
Itu, Jundiai, etc. fisse teria sido o berqo da cultura do cafe no 
Oeste paulista, a qual atingia na metade do seculo, ainda em Rio 
Claro, pouco adiante de Limeira, onde em 1835, mais ou menos, 
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Nicolau de Campos Vergueiro dera grande impulse a cultura, 
graqas a seu espirito adiantado, a sua visao avanqada, etc. (1). 

Ainda nesse meiado do seculo XIX, Limeira, esse mesmo 
centro de Vergueiro, recebia o impulse progressista de outra 
notavel figura dos primordios da aristocracia rural paulista. Foi 
Amador Rodrigues de Lacerda Jordao, primeiro Barao do Rio 
Claro. 

O influxo rural do cafe, derrubando a mata virgem que ves- 
tia ondulante o solo manso e acolinado do Planalto, logo se es- 
tendeu a Rio Claro, tendo se esgalhado a direita ate Araras, ondc 
se encontrava com uma outra onda, que, de Itatiba e de Mog; 
Mirim, avanqava avassaladora, em direqao ao sertao, que entao 
se abria em boca voraz e avida nesse local da "Paulistania", de 
onde chegavam os ecos tamborilhantes dos machados que derru- 
bavam as altas copas da mata, para em seu lugar fazer surgir o 
cafezal que avanqava incoercivel. 

Pertencia a essa onda de pioneiros o famoso Alferes Fran- 
co, sogro do future Barao de Araras, etc. 

Nessa ocasiao explendorava no Estado do Rio, o patriarcalis- 
mo dos grandes Landlords, que Taunay descreve no vol. V da 
sua esplendida "Historia do Cafe no Brasil", 170 e segts. 

(1) A formagao da maravilhosa cultura de cafe paulistana foi uma 
consequencia do aumento do consumo do cafe, pelo norte americano, demo- 
graficamente, em espetacular cresoimento pelas ondas volumosas de in- 
tensa imigragao e enriquecido pelas vendas de algodao a Inglaterra, me- 
canizada no seculo XVIII, pelo ouro brasileiro. 

Com esse aumento de consumo norte americano, a lavoura cafeeira 
teve que se alastrar e o fez, a principio pelo vale do Paraiba paulista o 
depois, pelo Oeste paulista. 

Outra causa do alastramento do cafe pelo territorio paulista, foi o 
advento do navio a vapor, determinando um transporte muito mais rapido, 
seguro, de nuuito maior capacidade e eficiente, como eliminando o fator 
distancia, na concorrencia que se estabelecia entre o Centro-Sul brasi- 
leiro e as Antilhas. 

Nao fosse o advento do navio a vapor, seriamos varridos do mercado 
norte americano, como o Nordeste aqucareiro brasileiro ja havia sido, no 
seculo XVII, pelas Antilhas. 

O advento do navio a vapor, em concomitancia com o crescimento 
demografico e o enriquecimento das populaqoes norte americanas, determi- 
nou a lavoura de cafe paulista. 
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Em 1865, a avangada cafeeira nao ia alem de Rio Claro. 
Nessa epoca, projetava-se, com espetaculosidade, no cenario do 
Brasil do 2.° Imperio, a opulencia rebrilhante da aristocracia 
rural fluminense, esse magmfico nodulo .de prosperidade cafeeira 
da qual saia a hierarquizaqao social que fez a nobreza da terra 
no tempo da 2.a metade do oitocentismo. Eram Cantagalo, Paty, 
Valenqa, Rio Preto, Paraiba do Sul, Barra Mansa, Rezende e 
principalmente Vassouras, que constelavam a pujanqa economica 
do vale do Paraiba. Era o esforqo do negro, dinamizado pelos 
"landlords" patriarcais, muitos dos quais vindos das esgotadas 
minas de Alem Mantiqueira! 

So em 1865, os paulistas, como por exemplo o Barao de Pi- 
racicaba, entre outros e a frente dos quais ia o Visconde do Rio 
Claro, Jose Estanislau de Oliveira, com seus filhos, o Barao de 
Araraquara, Justiniano de Mello Oliveira, Joao Baptista de Mello 
Oliveira, Luiz de Mello Oliveira, avanqou para alem dessa ci- 
dade, em direqao a S. Carlos. Era uma nova passada na marcha 
de gigantes, em busca do velocino sertanejo, o ouro rubro, que 
dava ao Brasil preeminencia mundial e o fazia vencedor de Rosas 
e de Lopez! Gramas a ela, a lavoura de cafe ia se estabelecendo 
em lugar da mata, que a cablocada ia derrubando. 

Entao a lavoura se estendia pelo municipio do Rio Claro. 
eujas terras na regiao serrana eram boas. Ai as fazendas foram 
se localizando e em 1870, ela ja compreendia a regiao de Anna- 
polis e de Morro Pelado, que traduzido para o guarani se fez 
Itirapina, onde esteve afazendado o Cel. Francisco da Cunha 
Bueno depois Visconde desse nome. Em 1874, Sao Carlos era 
atingido, sendo nas suas raias, no rio Mogi Guassu, abertas suas 
lavouras, pelo Cel. Cunha Bueno e seu sobrinho e genro Dr. 
Alfredo Ellis, que se afazendaram no lugar denominado Santa 
Eudoxia. 

Formava-se pois a aristocracia rural paulista, patriarcal- 
mente, em torno do latifundio cafeeiro, nos moldes do micleo da 
nobreza rural, que o Estado do Rio dera ao Brasil. Comparada 
i, fluminense, a paulista apresentava as seguintes dissemelhanqas: 

a) Vinte anos mais nova. 
b) Patriarcalismo menos acentuado; moradias menores; fa- 

milias menores; 
c) Latifundios menores; menor euforia economica; regime 

escravocrata menos acentuado, com emprego maior de mao de 
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obra livre. (Taunay registra. na sua "Historia do Cafe", unia 
media de escravos por Fazenda, muito menor em S. Paulo). 

e) Individualismo maior. 
f) Lustre intelectual menor; estando a "Paulistdnia" mais 

longe da Corte, os paulistas eram mais rusticos, saindo de um 
nivel inferior de tropeiros, que eram seus proximos ascendentes, 
enquanto que os fluminenses eram filhos e netos de ricos mine- 
radores, quase todos. 

g) Pujanqa economica menor, talvez pelas lavouras mc- 
nores, em epoca de preqos menos altos. 

h) Isolamento maior. Os paulistas eram mais rusticos e 
se afundavam mais no sertao. 

i) Religiosidade menor, estando sempre na razao direta 
da euforia economica. 

j) Policultura, pois a "Paulistdnia" economicamente isola- 
da e autarquica, nada importava.e para se auto-satisfazer, tinha 
que produzir de tudo, dai a maior intensidade da sua policultura. 

k) O nucleo que se formara no vae do Paraiba arriba era 
uma continua^ao do fluminense, com as mesmas caracteristicas 
deste, talvez com os delineamentos mais atenuados, sob certos 
respeitos. 

* 
* * 

Era a gente paulista, pois, nesta segunda metade do seculo 
XIX, uma nucleaQao de recente aristocracia rural, em torno da 
qual, se levantou do solo roxo, vestido de verde da mata virgem 
tropical, a lavoura de cafe de S. Paulo, o maior acumulador de 
energias rurais, que a historia humana registra. 



Capitulo XII 

O PIONEIRO DA ONDA VERDE 

Em 1874, o jovem dr. Alfredo Ellis se casou com sua prima, 
filha do seu tio Cel. Francisco, que ficara viuvo. Tjinha a noiva 
15 anos e ele 24 anos. Eram noivos desde que ela nascera 
em 1859. Logo ao se casar, decidiu o medico paulistano alterar o 
rumo de sua vida. Seu tio e sogro era lavrador e abridor de fazen- 
das, tendo iniciado sua vida agricola em Indaiatuba, onde sua so- 
gra tinha fazenda de aqucar e de cafe. Logo abriu em Rio Claro, 
no lugar chamado Morro Pelado, em Itaquiri, hoje Itirapina, no- 
va lavoura de cafe e nova planta^ao de cana. Era mais uma pas- 
sada no devassar do sertao! Era mais uma avanqada na 
conquista do ignoto tenebroso! Sertanista indomito, com 
tempera de bandeirante, cujo sangue corria impetuoso, ener- 
gico e bravio, em suas veias, o Cel. Chiquinho da Cunha 
Bueno nao se acomodava com a sua transbordante atividadc 
na lavoura do Morro Pelado! Anciava pela quimera ser- 
taneja! Nessa ocasiao, S. Carlos, com a exuberancia de suas 
terras roxas, com as mirificas margens do Mogi Guaqu, com a 
virgindade misteriosa e promissora de suas selvas, era o "El Do- 
rado", que atraia, como um imenso e poderoso ima todas as am- 
biqoes que, desenfreadas galopavam, pelos cerebros mais aven- 
turosos! S. Carlos era o velocino, que chamava as turbas de 
audazes pioneiros! 

O Cel. Chiquinho da Cunha Bueno vivia com a escaldante 
febre de cobiqa de aventuras, que sentia poder realizar, pondo em 
agao as virtudes, que sabia possuir em dose alta. Ninguem 
melhor que seu genro e sobrinho podia acompanha-lo na 
arrancada para o sertao de Mogi Guacu! Moqo, apenas com 
24 anos de idade, vigoroso, energico, ambicioso, ativo, do- 
tado de perfil masculo, que por hereditariedade havia recebido 
de seus maiores bandeirantes, o dr. Alfredo Ellis era um homem 
culto, dirigido por limada inteligencia. Eis pois uma pessoa do- 
tada de todos os requisites fisicos, morais e intelectuais, para 
acompanhar o Cel. Chiquinho na sua avanqada, pelo sertao. Ad- 
quiridos os titulos de propriedade, referentes as terras que mar- 
ginavam o Mogi, nas divisas entre S. Carlos e S. Simao, ficou 
combinado que o Cel. Chiquinho e seu sobrinho, dr. Alfredo Ellis, 
iriam em expedi^ao, abrir lavoura nessas terras distantes. Com 
esses pianos em mente, tendo encerrado a sua clinica em S. Paulo, 
a qual passou a ser exercida por seu irmao Guilherme, o dr. A!- 
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fredo Ellis se casou e logo a seguir partiu para a fazenda da 
Morro Pelado, onde deixaria a sua jovem esposa, para dai se 
embrenhar, com o Cel. Chiquinho nas selvas do oeste. O CeL 
Chiquinho estava ja com tudo disposto para a empreitada. Viuvoy 
com seus filhos menores, ainda em verdes anos infantis, sua filha 
mais velha casada e no Colegio de Itu a segunda, o Coronel nada 
tinha que o prendesse. Depois do casamento, o Dr. Alfredo Ellis, 
com sua jovem esposa, foi para o interior. O casal foi ate Campi- 
nas de comboio ferroviario, mas como a via ferrea, que em 1872 
atingira essa localidade, so em 1876 chegava a Limeira e a Ria 
Claro, a viagem teve que ser prosseguida em carro coberto. Nes- 
sa ocasiao se avolumava a onda verde de cafezais, espraiada pelo 
espigao divisor das aguas do Tiete, com as do Mogi Guaqu, por 
onde hoje se estendem os trilhos da Companhia Paulista. Era a 
lavoura do cafe, que se alinhava, verde escura, a substituir a mata 
virgem, que ruira desbravada e derrubada, pelos machados dos 
caboclos, que ergueram do prodigioso solo da terra roxa paulis- 
ta, o maior monumento agricola na face do planeta, o maior re- 
positorio acumulado de energia rural e de dinamismo agricola. 
que o mundo tern memoria. 

Com o avan^o paulatino dessa onda verde, em direqao ao ser- 
tao, ainda inviolado ignoto e tenebroso, formava-se paralelamen- 
te essa rebrilhante aristocracia rural, que o cafe presenteou a S. 
Paulo, na segunda metade do seculo oitocentista. Toda fonte 
de riqueza gera fatalmente uma estratificagao social! Foi o que 
aconteceu com o cafe. Uma nova ordem surgia! O que foi a 
forma^ao da lavoura paulista de cafe, eis um milagre de econo- 
mia, so realizado pela mascula energia, pelo eugenico arrojo, pelo 
homerico espirito de sacrificio dos nossos maiores, que, sem ca~ 
pitais iniciais, sem emprestimos externos, sem as facilidades de 
transporte ferroviario, ainda inexistentes e do transporte fluvial, 
impossivel em regiao montanhosa e pedregosa como era a pau- 
lista, sem os auxilios paternais de governos, sem os recursos fa- 
ceis, que hoje abundam, etc., edificaram esse colosso cafeeiro, ali- 
cerce da nossa grandeza economica. 

Nunca aristocracia alguma, na historia do mundo teve pe- 
destal mais solido, mais brilhante e significative. 

A falta de capitals era suprida pela vontade indomavel dos- 
abridores de fazenda. A mao de obra, ainda, quando a imigra- 
qao nao era sonhada, era o negro escravo e o caboclo inegualaveis 
machadeiros. Estes, porem, nada fariam se nao fosse a vonta- 
de dirigente, emanada de cerebros privilegiados. 
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Hoje sabemos com que prodigalidade o Governo Central 
constroi ferrovias, que depois dao prejuizos, e sao verdadeiros 
"abacaxis", porque nao tem o que transportar! Hoje vemos 
como a Uniao perdulariamente joga fora dinheiro em empreen- 
dimentos economicamente fadados a ruina, furiosamente colecio- 
nando "abacaxis" de todas as cores e feitios ! 

Querem que o orgao crie a fungao, quando o inverse e que 
e o lema verdadeiro! 

Os paulistas que abriram a lavoura de cafe so tiveram fer- 
rovias, quando tiveram o que transportar. Acertaram! So rea- 
lizaram a feitura do orgao transportador, quando ja tinham em 
funcionamento a funqao produtora. Esse transporte era possi- 
vel, mas so foi melhorado, depois de existir a funqao produtora. 

Foi a funqao produtora que atraiu a ferrovia! 
Nao foi a ferrovia que gerou a produqao! 
For que nao buscam esse salutar exemplo, os atuais go- 

vernantes do Brasil ? No dia em que o fizerem, o pais deixara a 
miseria! 

* 
« * 

O carro coberto, marchando pelos trilhos na mata umida e 
sombria e levando o jovem casal, atingiu Limeira, centro de r>o - 
voagao, ainda dominado pelo vulto do Senador Vergueiro, que 
em Ibicaba, mantinha faina agricola, em seus domtnios afeuda- 
lados. Dir-se-ia avangada de "boers" pelo "veldt", ou uma 
corrida colonizadora pelo Far West norte americano, em busca 
das terras virgens do Oregon. 

Ai recebeu os viajantes, os hospedando, o tio Tomazinho da 
Cunha Bueno, irmao do Cel. Chiquinho. Morava o tio Toma- 
zinho, em Limeira, desde os mais verdes anos. Ai, ele era o 
capitalista da regiao. Parecia um rabino sefardim, com sua barba 
negra e seu nariz aquilino ! 

Em Limeira ficaram os nubentes alguns dias, a descansar 
do percurso. Prosseguindo os viajantes, dias depois, chegaram a 
Rio Claro. De Limeira em diante, a viagem foi feita de troly, no- 
vo veiculo norte-americano, cujo uso, entre nos, fora introduzido 
pelos colonizadores dessa estirpe, localizados, desde a decada an- 
terior em Santa Barbara. O novo veiculo, puxado por quatro 
animais e coberto por uma capota de lona, oferecia muito mais 
conforto, alem de ser muito mais veloz. 
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S. Joao do Rio Claro, municipio desde 1845, era entao o qnc- 
se poderia chamar de "boca de sertdocom suas terras recen- 
temente desvirginadas, com a plantaqao da lavoura de cafe, que 
ja ondulava de verde, pelos espigoes desordenados, como se fora 
o dorso arrepiado de um gigantesco felino, avanqando em dire- 
<;ao ao sertao. Apesar disso, S. Joao do Rio Claro nao era o po- 
voado mais avan^ado da civilizaqao. Em direqao Oeste ja existia 
o povoado de Jaboticabal, iniciado em 1850; de Araraquara, des- 
de o comeqo do seculo; de S. Carlos do Pinhal, em 1857 fundado 
por Jesuino de Arruda em companhia dos Botelhos; de Brotas, 
elevado a municipio em 1859. fistes eram, porem, meros agrupa- 
mentos de individuos pioneiros, que sem produ^ao economica 
sistematizada, haviam se segregado da sociedade, se isolando da 
comunidade, estabelecida em linhas muito mais atrazadas. 

Foi a cultura cafeeira, com a sua pujante civilizaqao e com 
os recursos economicos e sociais, que foi dar vida intensa a esses 
nucleos de isolados D. Quixotes, ilhados no oceano verde da mata 
virgem. files nao viviam, mas apenas vegetavam! Sem fonte 
de riqueza, que atraisse populaqao, sem meios de comunicaqao, 
com os centres sociais, esses agrupamentos de rudes aventurei- 
ros, nao progrediam e nao passavam de guarda-avanqada da ci- 
vilizaqao, que vinha impulsionada pela lavoura cafeeira. Dessa 
atividade agricola, era, sim, S. Joao do Rio Claro a mais avan^a- 
da trincheira, pois os outros agrupamentos, postos avamjados 
anunciadores, como sentinelas perdidas e isoladas no sertao, niio 
passavam de agregados de homisiados, em conubio com desilu- 
didos da vida e com exilados da sociedade, que buscavam no 
Far West paulista de entao, o socego, a impunidade e a aventura. 
Rio Claro, entretanto, ja possuia sociedade disciplinada, com 
populagao que se avolumava no prenuncio da riqueza economica 
organizada e em funcionamento que se materializava com a cul- 
tura cafeeira, que, exigindo transportes melhores, outorgava 
riqueza material, movimento comercial e demografico ao lugar 
em que ela se havia estabelecido. 

Desgarrada da antiga municipalidade de Limeira, a que Rio 
Claro pertencia ate 1845, o agrupamento demografico, que no 
mesmo ano se tornara autonomo, fizera parte da antiga sesma- 
ria do Morro Azul e via entao os primeiros resultados da lavou- 
ra cafeeira, que se abria no sen solo ubertoso. Com o advento 
alacre desse fenomeno, que nao so aumentou, po'r atracao, o 
vulto de sua populagao, mas obrigou a vir em sua diregao os 
trilhos da ferrovia, a sociedade se estruturou em base hierarqui- 
ca, do respective valor, conquistado na economia cafeeira. Quan- 
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to mais se elevavam na escala economica os cafeicultores, mais 
subiam no conceito de sens pares e na hierarquia social da 
populaqao, desse centro avangado da cultura cafeeira no Oeste 
paulista. Rio Claro, antes dessa epoca era um agrupamento hu- 
mano de "desperados", sem base economica e so com vida ve- 
getativa. Nao aumentava! Nao progredia! Nao tinha vis pro- 
pulsiva Em 1827 fora elevado a capela curada. De entao para 
1870, Rio Claro quase nao mudara! E' que nao tinha com que 
atrair popula^ao. Foi precise que, a onda cafeeira o atingisse, 
para que o velho "valhacouto" de audaciosos aventureiros 
pioneiros, tomasse rumo na senda da civilizaqao. So entao, 
os elementos demograficos se hierarquizaram, fornecendo im- 
portante contingente para a nobreza do cafe, que se estru- 
turava vitoriosa, saida da cultura cafeeira, em S. Paulo e for- 
mando a solida aristocracia rural, que no 2.° Imperio foi o finne 
sustentaculo do trono, que tremia com o resultado nulo da guerra 
do Paraguai, aventura pouco inteligente, unicamente destinada a 
assegurar a hegemonia politica externa da dinastia. 

A principal figura de S. Joao do Rio Claro, era a do Vis- 
conde do Rio Qaro, Jose Estanislau de Oliveira, morador da 
cidade desde 1836 e tio avo da esposa do Dr. Alfredo Ellis, pois 
era irmao do falecido sogro do Cel. Chiquinho. Foi da vigoro- 
sa cepa do senhor rural do cafe, que era o Visconde do Rio Claro, 
que saiu o ramalhudo galho formador da mais pujante aristo- 
cracia rural, que se tern memoria no Oeste paulista. Dos 12 
filhos, deixados pelo ilustre varao titular do 2.° Imperio, uma foi 
condessa, quatro baroes e baronesas, um comendador, outro foi 
vice-presidente de Sao Paulo. Isso quer dizer que, a estirpe fi- 
dalga era bem o solido e rutilo pedestal para a nobreza, que a 
economia cafeeira dava, ao fim do oitocentismo. O Visconde era 
um autentico tipo patriarcal de chefe de cla. Da sua grande fa- 
zenda S. Jose, latifundio apalaqado, em pleno sertao paulista, o 
Visconde era como um astro-rei, em torno do qual orbitava 
uma multidao de satelites, que nas respectivas trajetorias carre- 
gavam, em torno de si, enormes e bojudos sequitos. Era o Vis- 
conde um potentado senhor rural, que dardejava a luz forte de 
seu poderio de magno aristocrata latifundiario, sobre dezenas ou 
centenas de potentados menores, que obedeciam ao seu mando, 
acatavam a sua palavra e se agregavam ao seu robusto cla. Sim, 
porque o Visconde, alem dos seus doze filhos, tinha grande mi- 
mero de sobrinhos, parentes ou amigos, os quais, embora poten- 
tados poderosos e chefes de grande massa de apaniguados, se 
acobertavam, sob a sombra protetora do grande vulto dessa aris- 
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tocracia do cafe, que ocupou, dominadora e exclusiva, toda a 
historia paulista da segunda metade do oitocentismo. Se tives- 
semos de procurar no nosso passado expoente expressivo para o 
patriarcado, que absorveu empolgantemente o Segundo Reina- 
do, nao podenamos encontrar ninguem com traqos mais vincados, 
e ninguem com o perfil mais em saliencia do que o Visconde do 
Rio Claro. Sao Paulo era assim, nessa segunda metade dos oito- 
centos! Grandes senhores rurais, geralmente abridores de fazen- 
das, centralizavam patriarcalmente enorme serie de senhores vas- 
salos, que menores e menos poderosos, como planetas secundarios, 
rodavam, em torno do astro-rei, formando com sens satelites urn 
microcosmo, que erguendo as cidades do interior paulista, ai fi- 
xando a colonizaqao, traqaram as linhas mestras da nossa expan- 
sao e alicercearam o arcabouqo gigantesco da nossa lavoura de ca- 
fe, o maior acumulador de esforgo agricola, registrado na face da 
terra. 6sses senhores rurais, feudalmente hierarquizados, em lati- 
fundios maiores ou menores, se localizavam pelos micleos urba- 
nos, que se espraiavam no nosso Planalto. Campinas, fora, sem 
duvida, o maior ninho desses senhores rurais, os quais com suas 
enormes familias formavam sistemas siderais, que como imensas 
avalanches invadiram o nosso hinterland, com suas parentelas e 
seus sequitos de apaniguados e de protegidos, geralmente presos 
pelo compadresco. De Campinas partiam bo judos comboios che- 
fiados por um bandeirante rural, levando a seiva fecunda da ve- 
Iha estirpe paulista, por todos os recantos da nossa terra roxa. Eis 
os Teixeira Nogueira, os Camargo, os Pompeu, os Franco, os 
Toledo Piza, os Penteado, os Pacheco e Silva, os Amaral, os Cam- 
pos, os Araujo Cintra, os Souza Aranha, os Barros, os Ferraz, 
os Bueno de Morais, os Arruda, os Oliveira, os Almeida Prado, 
os Ferreira de Camargo, e tantas centenas de outros, se afundan- 
do, pelos rincoes sertanejos de Mogi Guaqu, do Tiete ou do Par- 
do, ou se fixando nos sertoes ubertosos do Atibaia, do Jaguari, do 
Camanducaia, do Tatu, do Rio Claro, etc. nucleando a produgao 
cafeeira, cujas fazendas se debrugavam, formadas por essa gente, 
pelos espigoes, como se fossem o pelo alinhado e recurvo de imenso 
dorso de animal em repouso. Se Campinas, o amago da velha es- 
tispe paulista, foi a celula "mater, mais pujante no desdobramen- 
to expansionista dos troncos seculares da ultra selecionada gente 
bandeirante, outros nucleos paulistas se fizeram notar no proces- 
so da feitura da nossa aristocracia rural, emparelhados com a 
abertura da nossa inegualavel lavoura de cafe. Assim, como dis- 
semos, Itu, foi uma cornucopia fecunda do esforqo rural paulis- 
ta. Dessa magnifica celula, plantada por Domingos Fernandes, 
ainda no seiscentismo, sairam muitos Almeida Prado, que foram 
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se estabelecer em Jau, abrindo largas perspectivas aos rurais, que 
se expandiram em passadas gigantescas, que se sucediam, cada 
vez mais distantes e afundadas no mar tenebroso e verde do nos- 
so sertao. Cada lugar novo atingido seria logo nova celula, que, 
pujante, se desdobrava conquistadoramente para o sertao, nessa 
incontida e maravilhosa cissiparidade, que povoava a nossa ter- 
ra, que como um grande acumulador foi saturado da gente di- 
namica, saida dos micleos povoadores das regioes altas da en- 
tao Provincia de S. Paulo. Eram como imensas passadas de 
gigantes, que se desdobravam em centenas de outras, aumenta- 
das em progressao geometrica. E o patriciado paulista da terra, 
roxa foi se formando em Sorocaba, que nos seculos XVIII e 
XIX, tinha desempenhado, com as suas famosas feiras, o papel 
de entreposto fornecedor de elementos de transporte, para o 
Centro brasileiro, onde o ouro desenvolvia, foi tambem centra 
magnifico de expansao rural, fungao admiravel desempenhada 
por Indaiatuba, Porto Feliz, Limeira, Itapetininga, Araraita- 
guaba, Tiete, Mogi-Mirim, Piracicaba, etc. de onde partiam 
quadrilhas as centenas, devassando as reconditas paragens 
da mata virgem paulista, que derrubavam, firmando no lugar, 
onde, outrora frondejavam as bojudas figueiras e copadas pero- 
beiras, ondas de cafeeiros, que se ajardinavam, acanteirados pelos 
retilxneos carreadores. Foi como a expansao de um mar bravio, 
que se espalhava, bramindo, sobre o sertao. Tudo isso foi feito 
sem capitais externos ou recursos fornecidos pelos governos ou 
capitalistas estrangeiros! Enquanto esses avesgados governos se 
desmandavam nas nefastas aventuras economicas trazidas pela 
inutil Guerra do Paraguai, ou pela romantica campanha abolicio- 
nista, que tantos prejuizos economicos acarretariam a comuni- 
dade brasileira, os bandos expansionistas paulistas, abridores de 
fazendas, levavam por unico capital, a fe no seu objetivo e a ener- 
gia formidavel de novos bandeirantes, sincronizadas, com o di- 
namismo de uma estirpe selecionada, pelos seculos, e pelo heroico 
espirito de sacrificio das mulheres paulistas, que acompanhavam 
seus maridos, por aquela "via crucis" de trabalhos, mergulhando 
em sertao bruto, sem conforto, sem recursos e sem civilizaqao. 

Jose Estanislau de Oliveira, o futuro Visconde do Rio Claro, 
era, quando, em 1874 o jovem Dr. Alfredo Ellis chegava no Rio 
Claro, apenas Barao de Araraquara, titulo, que Ihe fora confe- 
rido em 1867. Sua fazenda latifundiaria se denominava S. Jose, 
nome invocado do santo patrono de seu nome. O latifundio 
situava-se do lado de Araras, confrontando com a imensa ses- 
maria do Alferes Franco, outro senhor rural abridor de sertoes, 
saido da velha cepa paulista-bandeirante, que constituia o pe- 
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destal magnifico, sobre o qual se assentava essa aristocracia do 
cafe, que no territorio paulista se formava na segunda metade do 
seculo XIX, coincidindo com o Segundo Imperio. A sesmaria 
do Alferes Franco compreendia imenso trato de terras, abran- 
gendo area de Limeira, em contato com o latifundio do Senador 
Vergueiro, que vinha ate Ibicaba e com o do Barao do Rio Claro, 
Amador Rodrigues de Lacerda Jordao, outro senhor rural do 
feudalismo paulista. 

Nessa imensa mansao patriarcal de S. Jose, moravam os 
12 filhos do future Visconde, com suas respectivas familias e 
apaniguados. Apesar disso, porem, eles exerciam as suas ati- 
vidades rurais, em pontos destacados e distantes da sesmaria 
paterna, que Ihes tinha sido distribuida, como inicio de patrimo- 
nio. files, com os respectivos escravos e com enorme malta de 
caboclos e de agregados abriam varios tractos da lavoura cafeeira, 
derrubando a mata virgem e plantando a rubiacea, onde as terras 
arroxeavam, na maravilhosa desagrega^ao da diabase. 

Partindo das divisas com Limeira, a enorme sesmaria de S. 
Jose se estendia para o sertao, abrangendo grande parte do que 
hoje e o municipio de Araras, todo o municipio de Anapolis, com 
toda a regiao percorrida pelos trilhos da Paulista, com a bitola 
de um metro. Essa imensa area, toda salpicada de opulenta 
mata virgem, que aos poucos se transformava em gordas lavou- 
ras, possuia elevada porcentagem de magnificas terras proprias 
para o plantio do cafe. Ao redor da sesmaria S. Jose, mais se- 
melhante, pela sua fei^ao essencialmente patriarcal, a um feudo 
europeu modernizado e apaulistanado, com enorme sequito de 
negros escravos, grande recua de caboclos da terra e nao pe- 
quena copia de "camaradas" mineiros ou baianos, atraidos para o 
Sul, pela prosperidade refulgente e atroadora do Oeste paulista, 
dinamizado pelo cafe, se situavam agricolamente, formando la- 
vouras, outros parentes do aristocrata-potentado do Segundo Im- 
perio. Sens numerosos sobrinhos e mesmo sobrinhos-netos, pois 
Jose Estanislau, tendo nascido em 1803 era mais que septuage- 
nario, se localizaram no meio rural ou urbano rioclarense, de- 
terminando pa,ra o imenso "cla" dos Oliveiras, uma dominadora 
influencia, ate hoje marcada, nessa boca do sertao paulista que 
era Rio Claro, como em Mogi Mirim ou em Araras. 

Em Rio Claro, o casal Alfredo Ellis demorou-se varios dias, 
pois ai a jovem esposa tinha uma enorme parentela. Todos seus 
tios pela via materna moravam na cidade. 

De Rio Claro, em "troly" coberto, puxado por duas pare- 
Ihas de cavalos, o jovem par, cm companhia do Cel. Cunha Bue- 
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no, partiu para a Fazenda de Morro Pelado, na Serra do Ita- 
quiri, a Oeste da comarca, entao boca de sertao, ai chegando, 
noite avan^ada, depois de haver viajado o dia inteiro, atraves de 
enorme extensao de areia, impropria para o cultivo da rubiacea. 
A Fazenda se situava em mancha de diabase decomposta, 
ilhada no areao de Itirapina e campos de Brotas, que a isolavam 
da Serra do Cuscuzeiro, a direita. Em baixada, ao pe do Morro 
Pelado, que se erguia desnudo, estava a casa principal da Fa- 
zenda. Era um casarao colonial, de feiqao eminentemente pa- 
triarcal, o qual se ve ainda da via ferrea que passa perto. 
Esse casarao, aglomerava, em torno de si, as demais cons- 
truqoes do nucleo agricola, que era a sede da atividade rural pau- 
lista espontada em lan^a, como uma guarda avan^ada, em dire- 
^ao ao sertao, que se abria hiante e ameaqador, para os la- 
dos de Araraquara e de S. Carlos, vilarejo que datava de 1857 
e que so em 1880 iria ser elevado a categoria de cidade. 
As dependencias da Fazenda, que, como satelites orbitavam, 
em torno do velho casarao, eram centres da atividade agricola e 
industrial da manipulacao da cana para o fabrico do a^ucar e da 
pinga, que constituiam a base medular da Fazenda, bem como dc 
cafe, nova planta^ao, que, de Campinas, nessa segunda metade 
do seculo XIX, em avalanche incoercivel, cobria todo o territorio 
paulista devassado. Ao lado do engenho de moer cana e dos 
depositos dessa graminea, se erguiam negras, as tulhas de cafe, 
a maquina de beneficio, movida a roda dagua, que tambem acio- 
nava o engenho, se extendiam os terreiros de secagem e se assi- 
nalavam os tanques, para ser o fruto lavado, ao vir da roca. Em 
outras edifica^oes quadradas, e furadas de muitas janelas, que 
ulceravam de negro o branco da caliqa, se alojava a negrada, mao 
de obra necessaria, nao so para o cultivo agricola da cana e para 
o fabrico industrial do aqucar, como para o prepare do cafe. Ai 
eram as senzalas, os quadrados da escravaria, que, somando mais 
de duas centenas de individuos, iniciavam nesse longinquo fundo 
sertanejo, o devassamento rural e o povoamento que se alastrava 
incontido em direQao ao vale do Mogi Guaqu, o.qual se situava 
na parte Noroeste dessa guarda avanqada da civiliza^ao. A casa 
central da Fazenda do Morro Pelado era um velho edificio colo- 
nial, como um enorme paralepipedo branco e encaligado, com 
as paredes lisas, onde se projetavam varias janelas sem venezia- 
nas com um alpendre no meio, elevado sobre altos esteios, o que 
Ihe dava um aspecto de minarete, de onde podia ser descortinada 
toda a vida agricola-industrial do nucleo rural. 
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Era uma casa senhorial paulista, evoluida da pobre mora- 
da seiscentista, com o seu copiar, avangado do corpo do edifkio, 
em altura. como em torre de menage, mixta e guarita de 
espreita e de cesto de gavea, de onde o gageiro mantimo vasculha- 
va os horizontes azulinos e de onde podia ser vigiada toda a ati- 
vidade rural do nucleo (1). 

(1) O territorio paulista possuia outros feudos patriarcais seme- 
Miantes ou talvez menores, alguns dos quais, localizados nas proximida- 
des Os reconstituimos gragas a Azevedo Marques (Apontamentos 
pag. 98, 99) : 

" Sete Quedasno municipio de Campinas, fundado em 1852, por 
Joaquim Bonifacio do Amaral. 

" Morro Grande, no municipio de Jundiai, fundado por Joao Eufro- 
sino de Souza Queiroz. 

" Bery ", no municipio de Rio Claro, fundado por Elias Pacheco Jor- 
dao, em 1852. 

"Sao Jeronimo e Santa Barbara", no municipio de Limeira, fundado 
em 1852, por Frandisco Antonio de Souza Queiroz, genro do Senador 
Vergueiro. 

"Tapera", no municipio de Campinas, fundado por D. Maria Inocen- 
cia de Souza Queiroz. 

"Boa Vista", no municipio de Rio Claro, fundado em 1852 por Be- 
nedicto Antonio de Camargo. 

" Morro Azul", no municipio de Limeira, fundado em 1852, por Joa- 
quim Francisco de Camargo. 

" Sao Lourengo", no municipio de Piracicaba, fundado pelo Comen- 
dador Luiz Antonio de Souza Barros. 

" Ibicaba ", no municipio de Limeira, fundado em 1847, peo Senador 
Vergueiro. 

" Santo Antonio ", no municipio de Piracicaba, fundado por Elias da 
Silveira Leite 

" Lagoa Nova", no municipio de Limeira, fundado por Joaquim Fran- 
cisco do Amaral. 

" Lagoa Nova" no municipio de Limeira, fundado por Raphael An- 
tonio de Sampaio. 

" Lagoa Nova", no municipio de Limeira, fundado por Lourengo da 
Rocha. 

" Sao Joaquim no municipio de Jundiai, fundado por Joaquim Be- 
nedicto de Queiroz Telles. 

" Morro Grande ", no municipio de Rio Claro, fundado em 1853, por 
Joiio Ribeiro dos Santos Camargo. 
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" Santo Antoniono municipio de Jnndiai, fundado em 1854 pelo 
Comendador Antonio de Queiroz Telles. 

" Sao Jose no municipio de Jundiai, fundado em 1864 por Joaquim 
Pereira Guimaraes. 

" Tatu no municipio de Limeira, fundado em 1854, por Candido Jose 
da Silveira Serra. 

" Doresno municipio de Campinas, fundado em 1854, por Pedro 
dos Santos Camargo. 

" Cresciumal", no municipio de Pirassununga, fundado em 1854 pelo 
Senador Francisco Antonio de Souza Queiroz. 

" Cauvitinga ", no municipio de Rio Claro, fundado em 1855, por Joao 
Elias Pacheco Jordao. 

" Florence", no municipio de Campinas, fundado em 1855, por Her- 
cules Florence 

" Morro Grande ", no municipio de Rio Claro, fundado em 1855, por 
D. Anna Joaquina Nogueira de Oliveira, sogra do cel. Chiquinho e avo 
da esposa do Dr. Alfredo Ellis. (Talvez fosse a sesmaria de Morro Pe- 
lado, tambem chamada de Morro Grande). 

" Angelica", no municipio de Rio Claro, fundada em 1855 pelo Se- 
nador Vergueiro. 

" Boa Esperanga ", no municipio de Campinas, fundado em 1856, por 
Antonio de Camargo Campos. 

" Laranjal", no municipio de Campinas, fundado em 1856, por Lu- 
ciano Teixeira Nogueira. 

" Capitao Diniz", fundado em 1857, por Joaquim da Silva Diniz, no 
municipio de Limeira. 

Alem desses nucleos citados muito poucos os que ofctive; temos outros, 
mas que podem ser aumentados por pesquisas em cada municipio. Temos- 
mais os seguintes nomes de expoentes formadores da aristocraaia rural 
paulista do cafe, a qual teve ampla vigencia no seculo XIX: 

Joao Ferreira de Camargo, afazendado em Pirassununga; 
Manoel Joaquim de Oliveira Leme, afazendado em Pirassununga; 
Francisco da Silveira Campos, afazendado em Pirassununga; 
Dionisio Jose Franco, afazendado em Pirassununga; 
Senador Francisco Antonio de Souza Queiroz, afazendado em Piras- 

sununga ; 
Dr. Joaquim Mariano Galvao, afazendado em Braganga; 
Floriano de Campos Penteado, afazendado em Campinas; 
Antonio Rodrigues Barbosa, afazendado em Campinas; 
Domingos Jose da Costa Alves, afazendado em Rio Claro. 



Capitulo XIII 

BANDEIRANTES OITOCENTISTAS 

Depois de um estagio de cerca de dois meses na Fazenda do 
Morro Pelado, durante os quais se realizou o inventario da fa- 
lecida esposa do Cel. Cunha Bueno, o Dr. Alfredo Ellis, em com- 
panhia de sen tio e sogro, e a frente de grande bandeira de es- 
cravos, de caboclos contratados, em Outubro de 1.874, se pos em 
marcha, em direcao ao sertao do Mogi Gua<;u, onde o Cel. Cunha 
Bueno havia adquirido terras, na sesmaria dos Eleuterios, situa- 
da a uma distancia de 50 quilometros de S. Carlos, terras essas 
que o Cel. Chiquinho, com 4 escravos, tinha iniciado a posse em 
1873, comeqando a fazenda com roqa inicial, que havia sido o 
marco desvirginador do sertao. 

Era uma tromba de terra roxa, propria para o cultivo do 
cafe, o qua! avanqava pela regiao da mata, antes toda coberta de 
vegetaqao arborea, que, como um tapete verde negro se esten- 
dia pelos espigoes elevados, a coroar os outeiros, em direqao as 
varzeas de terras pretas, que formavam a orla de turfa das mar- 
gens selvaticas do Mogi e de seus afluentes, entre os quais o Qui- 
lombo e o Araras. Iniciada a abertura da fazenda nessa regiao, 
o Cel. Chiquinho voltou ao Morro Pelado, para mais tarde tor- 
nar com mais recurso. E' o que ele fazia, entao, juntamente com 
o Dr. Ellis. 

O agrupamento humano que o Cel. Cunha Bueno e o Dr. 
Alfredo Ellis chefiavam, entao, era um magote de cerca de 100 
escravos negros e mulatos, aglomerados, ao lado de outra cente- 
na de caboclos, alguns dos quais nortistas, mas muitos deles san- 
tamaristas, due. em turmas. a cavalo, carregavam grande copia de 
material. Grandes carroqoes cobertos de lona, puxados uns por 
duas, tres e quatro parelhas de burros e outros por bois, trans- 
portando o grosso do material requerido pela expediqao, se en- 
fileiravam a seguir aos nervosos e agitados cavalarianos que eram 
os vanguardeiros. 

Parecia uma expediqao de "farmers" colonizadores do Wild- 
West americano! 

A frente da expediqao, la estavam os dois bandeirantes oito- 
centistas, em demanda ao novo El-Dorado do cafe, essa mira- 
culosa terra roxa da qual se dizia tanta cousa e se tecia tanta 
lenda! Era a nova terra da Promissao, a Canaan paulista, que 
como um velocino redivivo, atraia para o fundo sertanejo do Mogi 
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as ambigoes e os espiritos aventurosos, que nao queriam se aco- 
modar nos horizontes sedentarios que Ihes haviam sido legados 
pelas geraqoes anteriores! 

Era de fato, um continuado processo seletivo, que arran- 
cando dos velhos e pacatos horizontes herdados, os arrojados Qui- 
xotes que buscavam insaciavelmente sempre regioes mais ricas c 
promissoras, deixava os prudentes Sanchos, que ficavam no co- 
modismo macio e morno das zonas velhas, as quais eram mais 
seguras, conservadoras e tranquilas. 

la o prestito colonizador, povoador e desbravador do sertao 
paulista, continuar a pedra inicial do monumento agricola, que 
no ano anterior havia o Cel. Chiquinho da Cunha Bueno lan- 
qado no sertao marginal do Mogi Guaqu, com os 4 escravos 
dormindo ao lado de seu leito primitive, no rancho que havia 
erguido junto ao rio Quilombo. 

A nova onda de pioneiros, a cuja frente estavam o velho ser- 
tanistas e o jovem medico seu genro, ia avolumar, confirmando 
a posse do sertao selvatico. 

O Cel. Chiquinho e o Dr. Alfredo Ellis, iam a cavalo, acom- 
panhados de inumeros cavalarianos, quase todos cablocos assa- 
lariados, que eram os famosos machadeiros desbravadores que 
vanguardeavam as derrubadas da mata antes do plantio. A coorte 
de homens montados precedia o imenso comboio de carros, trans- 
portadores de generos, bem como da grande malta de escravos 
pretos que iam formar o grosso da mao de obra do novo centro 
rural, que iam abrir, em continuaqao ao rancho levantado em 1873. 
pelo Cel. Chiquinho. A seguir aos carroqoes, vinham os rebanhos 
de gado, destinados a ocupar os campos e as regioes baixas das 
terras que os chefes da expediqao haviam adquirido. 

Parecia essa nova bandeira oitocentista, essa ponta de lan^a 
que a civilizagao planaltina fazia avanqar, em direqao ao sertao vir" 
gem, uma expediqao conquistadora, povoadora do Far West norte 
americano, dessa famosa "moving frontier" que avassalou para 
a grande patria de Washington, todo o territorio a Oeste do 
Mississipi e que constitui um dos capitulos mais empolgantes 
da historia oitocentista do novo continente. Sao Paulo teve tam- 
bem a sua "moving frontier"! O sertao paulista tambem teve os 
sens pioneiros desvirginadores! Foram os masculos bandeirantes 
oitocentistas! 

Durante dez dias, o imenso comboio de bandeirantes nave- 
gou pelo sertao inhospito e deshabitado, ate que estacou encon- 
trando e localizando as terras dos Eleuterios Falcao. Parecia 
um comboio de "boers", atravessando o "veldt"! 
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Ai a tropa acampou, fixada a sombra de um espigao, que, 
imenso, se prolongava, como uma tromba abrupta vestida de es- 
pessa mata, por cerca de 3 quilometros, em semi-circulo a ca- 
valeiro de uma varzea, que ia coberta de vegetaqao rasteira dos 
campos, ate os rebordos tortuosos do Mogi Guaqu. fisse es- 
pigao, alto, protegendo admiravelmente o local onde a tropa se 
havia fixado, contra o vento sul, formava um reconcavo, quase 
inteiramente fechado, com abundante aguada. Na encosta desse 
espigao, sempre dentro da imensa mancha de terra roxa, os 
abridores da Fazenda determinaram que seria localizada a sede. 
Ai, acampados, comeqou a faina com o plantio dos primeiros 
talhoes de cafe, as iniciais roqas de milho, os canaviais inaugu- 
rais da industria aqucareira que iam implantar no sertao avan- 
qado, depois da necessaria "derrubada" da espessa mata, que como 
imenso tapete verde negro vestia as ondulaqoes pedregosas de 
um solo irregular. Com essa atividade agricola, encetaram-se as 
construqdes imprescindiveis para a labuta a que se iam dedicar 
os dois varoes paulistas. 

O Cel. Chiquinho tinha bem o tipo representativo de sua 
estirpe centenaria no Planalto paulista. Alto! Imensamente alto, 
como todos seus 14 irmaos homens, tinha ele 1,90 m. de altura, 
cousa que nao destoava da media de 1,80 m. dos filhos varoes 
do Cunha velho, o senhor setecentista da Cantareira. Trigueiro, 
com barba longa e cabelos negros, o Cel. Chiquinho, lem- 
brava bem o indio guarani, em mistura com o sarraceno 
invasor da Iberia. Ele nao ocultava, com o seu perfil aquilino 
e algo rubicundo a mescla sefardim, que Ihe imprimaa um dina- 
mismo utilitario incansavel. 

Homem, ainda que sem cultura, pois que com os Padres 
aprendera apenas os rudimentos, era o Cel. Chiquinho dotado de 
uma inteligencia notavelmente viva que se emoldurava com um 
explendido e sempre disposto "humour", cousa que o fazia admi- 
ravel "causeur" e um contador de anedotas notavel. Ninguem 
melhor do que ele personalizava a frase do Morgado de Matheus 
sobre os paulistas, gente de fino metal, mas mal limado. 

O Dr. Alfredo Ellis era diferente! Louro como uma es- 
piga de milho! Muito mais baixo, influencia evidente de sua 
ancestralidade britanica, que Ihe havia transmitido a calma ex- 
terna e a frieza de manifestaqoes, a Ihe ocultar um temperamen- 
to impetuoso e vibratil. Uma velha tradiqao de familia conta 
que o Dr. Alfredo Ellis, que possuia uma forqa fisica de touro, 
-com a mao protegida por um "box" ingles, com um soco afun- 
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dava os tijolos de qualquer parede. file era o unico a ganhar do 
Cel. Chiquinho no jogo de brago, chamado "queda francesa". 

Havia o Dr. Ellis empregado os 30 contos, que sua es- 
posa herdara de sua mae, totalmente, na abertura da nova fa- 
zenda. Com isso, o jovem medico se fizera um dinamo de ativi- 
dade rural. Era o bramido intimo de sua ancestralidade de ser- 
tanista de tres seculos, na luta constante pelas selvas misteriosas 
da America. 

Logo, a fazenda se ergueu, em pleno coragao da mata, em 
torno do primitivo rancho, que o Cel. Chiquinho construira em 
1873. 

Os cafezais alinhados foram se espontando, formando uma 
imensa superficie de verde, onde se ilhavam de negro, os topes 
lenhosos dos gigantes da mata, derrubados, os quais o fogo das 
queimadas nao havia totalmente consumido. Com esses cafezais, 
os edificios foram surgindo, de madeira e de tijolos, para o que 
uma olaria foi montada na beira do Mogi. Assim, a fazenda foi 
se construindo, aos poucos. 

Decidiram os proprietaries que o novo estabelecimento rural 
se chamaria Sta. Eudoxia, invocaqao da santa padroeira da es- 
posa falecida do Cel. Chiquinho, sogra do Dr. Ellis. Embora a 
religiao catolica nao tivesse para os proprietarios, que a consi- 
deravam apenas como tradigao herdada dos maiores, uma 
imposigao de fe, que fosse alem do simples respeito, o nome era 
uma homenagem a memoria de quern fora em vida, a suprema 
encarnagao da bondade e de todas as virtudes cristas. O nome 
tambem era em homenagem a filha do Cel. Chiquinho, esposa do 
Dr. Ellis, pois ela igualmente se chamava Eudoxia. 

Os edificios da nova fazenda foram, paulatinamente, se er- 
guendo! A primeira cousa que fizeram os abridores da lavoura, 
alem do rancho em que moravam, dormindo em redes, com a es- 
cravaria sob o mesmo teto, foi uma casa de morada, sede do 
Ttovo centro rural, que se iniciava. Era, naturalmente, uma casa 
de taipa, isto e, de barro socado, entreveirado de ripas de pal- 
tnito, com assoalho de tabuas largas de peroba, presas com grandes 
pregos visiveis. Depois, com o evoluir das edificagoes, uma 
olaria foi montada na beira do Mogi e entao, tijolos em profu- 
sao e telhas em abundancia foram usadas nas construgoes, que se 
seguiram, substituindo as velhas ripas e o sape das coberturas. 

A casa de morada nao podia deixar de ser derivada da velha 
fazenda do Morro Pelado, como esta fora das mesmas linhas 
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mestras, que a casa da fazenda velha da Cantareira, padrao rural 
da propriedade setecentista. por sua vez, derivado da pobre mo- 
radia seiscentista. 

E' sabido que a casa e mero reflexo do estado social, em 
que se acha o grupo humano, do qual e parte o individuo, ou os 
individuos, que edificam e se utilizam da casa. Ora, o grupo 
humano paulista, ao qual pertenciam o Cel. Chiquinho e o Dr. 
Ellis era patriarcal bem ruralizado. Os pais do Cel. Chiquinho 
tinham tido 24 filhos. Para acomodar todo esse volume de fa- 
milia, seria precise uma casa de propor^oes amphssimas. Foi 
porisso que a casa da fazenda Velha da Cantareira, que fora 
feita pelo Cunha velho, era uma casa imensa, com suas medidas 
metricas colossais, a sua dezena de alcovas, etc. (Ellis, "Raca de 
Gigantes"). 

A casa da fazenda do Morro Pelado tinha, por forqa que 
derivar dela e seria fatalmente filiada a ela. Ei-la, edificada em 
encosta, protegida do vento sul, portanto com face norte, sem 
porao na sua face trazeira, pois o morro, ingreme na encosta, 
impedia que a parte trazeira da casa tivesse outros alicerces, que 
nao a propria colina, que subia! 

Ei-la, com o seu terraqo na frente, que parecia levantada com 
seus dois pavimentos, a dominar as outras construqoes da Fazenda 
pela sua situa<;ao central e pelo seu porte donairoso. Desse ter- 
raqo, podia-se lobrigar todas as atividades rurais da fazenda. A 
casa era um fmenso paralelogramo branco estentido ao com- 
prido, com cerca de 60 metros de longo, por 7 ou 8 de largo. 

O Cel. Chiquinho nao acompanhara seus pais, no tocante 
ao numero de filhos legitimos. Tivera apenas 5, pois sua es- 
posa falecera com menos de 40 anos. Nao fosse isso, e bem 
provavel que o numero de seus filhos subisse a mais de dezena 
e meia. O casal Alfredo Ellis teve 10 filhos e uma outra 
filha do Cel. Chiquinho teve 15. Essa elevada fecundidade, mar- 
cada de um modo expressivo na estirpe paulista, foi, indiscutivel- 
mcnte, em parte consequencia do patriarcalismo, tao evidente na 
formaqao social da gente, que povoava a provincia de S. Paulo 
no seculo XIX. Alem disso, que e patente, temos que, o volume 
da familia paulista se fazia possivel, em vista da idade extraordi- 
nariamente tenra, com que as mulheres contraiam nupcias. 
Assim, a esposa do Dr. Ellis casou-se aos 15 anos e sua irma 
Maria Francisca tomou estado aos 13. E' admiravel a precoci- 
dade fisiologica dessas meninas, que com idade tao resumida ja 
concebiam e procriavam! 



— 77 — 

* 
* * 

Ainda nesse ano de 1875, o Dr. Ellis trouxe da Fazenda de 
Morro Pelado sua esposa, se fixando definitivamente, em Santa 
Eudoxia. 

A labuta ai era ardua no plantio do cafe, que so iria pro- 
duzir 5 anos mais tarde. Assim, so em 1880, iriam os abridores 
da Fazenda comegar a ver os resultados de sens esfor^os mas- 
cnlos. O que isso representa de heroismo e de coragem e admi- 
ravel! Estava o jovem medico paulista com 30 anos e nessa 
quadra da vida do pioneiro do cafe, gastou ele o melhor da sua 
vigorosa energia e o mais pujante de sua ardorosa mocidade. 

Ai nasceram os seus primeiros filhos. O mais velho, em 
1876, que deveria receber o seu nome, nao viveu, vitima da falta 
de recurso em sertao tao distanciado da civiliza^ao, pois a via 
ferrea, ligadora dos centros civilizados, parava ainda a cerca de 
200 quilometros. Ele, o Dr. Ellis, com o seu sequito, era uma 
algara avancada da "moving frontier", que vagarosamente avas- 
salava a mata virgem, transformando-a num oceano de cafezais, 
que se alinhavam como cabeleiras penteadas nos cabeqos ondulau- 
tes do fortemente acolinado e pedregoso sertao paulista. 

Uma homenagem muito ardorosa deve ser prestada a jovem 
Cunha Bueno, esposa do Dr. Ellis! So uma formacao forrada 
das mais excelsas virtudes, temperadas de uma fortaleza incrivei 
em mulher, podia conceber o realizado por D. Sebastiana Eudo- 
xia, naqueles anos de 1874 a 1881. O perfil moral da moQa de 
apenas 15 para 20 anos, que tantos tinha a jovem paulista, se 
reveste de linhas, que tornam para ela vantajoso um paralelo com 
as damas romanas. Sim, porque viver em regiao selvatica e iso- 
lada. sem os recursos de uma civilizagao, da qual, imenso deser- 
to, sem comunica^oes separava, exigiria com imperio absolute 
uma tempera especial, dotada de rigidez de ago, sincronizada com 
bronzea determinagao, inamolgavel bravura e energia incom- 
paravel! 



Capituuo XIV 

A EXPANSAO PAULISTA 

SEGUNDA ETAPA DO BANDEIRISMO DO CAFE 

OLIVEIRAS 

Em 1880, foi colhida a primeira safra cafeeira de Santa Eudo- 
xia, a qual foi mais uma cataqao das pequenissimas lavouras 
iniciais. _ 

Esta foi a unica, da qual se aproveitou o Dr. Ellis! Ele se 
retirou no ano seguinte! 

Entao, nesse mesmo ano, no mes de Janeiro, a Companhia 
Paulista de Vias Ferreas e Fluviais atingia, com seus trilhos, a 
margem do Mogi Guaqu na cidade de Porto Ferreira, mas, so 
em 1887, essa Companhia de Vias Ferreas e Fluviais imciava o 
seu serviqo, no rio Mogi, com a navegaqao a vapor, desde Porto 
Ferreira, ate a confluencia do Mogi com o Pardo. (Historic 
da V tag do Public a de Sao Paulo", 306 Adolpho Pinto). 
Assim, a safra de cafe da fazenda Santa Eudoxia era, em parte, 
levada pelo rio acima, em embarcaqoes particulares, ate onde fi- 
cava. a margem esquerda do rio, a ponta dos trilhos da Compa- 
nhia Paulista e em parte, carregada em carros puxados por hois, 
ate Porto Ferreira, onde embarcavam em gondolas ferroviarias 
da mesma empresa de estrada de ferro. 

Nessa data de 1880, a ferrovia estava parada em Rio Claro^ 
desde 1876, para so atingir S. Carlos em 1884, (Adolpho Pmto, 
loc. cit. 67). Nessa ocasiao, em 1880, a Companhia Ituana, por 
Jundiai e Itu, atingia Piracicaba e em 1888, chegava, com seus 
trilhos, a Sao Manuel, via Porto Martins. Entao, a Companhia 
Sorocabana, que em 1875, chegara a Sorocaba, em 1883 estava 
em Tiete e a Companhia Mogiana, que estava em 1875, em Am- 
paro e Mogi Mirim, chegava em 1878 a Casa Branca, em 1880 
em Sao Simao e em 1883 em Ribeirao Preto. 

Pode-se dizer que essas passadas ferroviarias balizaram. de 
certo modo, a expansao rural paulista, que, impetuosa e incoer- 
civel invadia o sertao da Provincia, avanqando incontidamente, 
como uma onda verde de cafezais, que ia substituindo, com a 
faina gigantesca do lavrador paulista, a mata virgem que, como 
um espesso manto cobria as ondulaqoes do hinterland da "Paw 
listdnia". 

A economia paulista, sempre individualista, repousando em 
companhias privadas e capitalizadas com os proprios recursos !o- 
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cais, sem recorrer quase a capitais exoticos (aqui investidos em 
mmimas proporqoes) e nunca ao poder publico, sintetizava ad- 
miravelmente a maxima biologica que tern cristalina significacao 
economica: 

A FUNQAO CRIA O ORGAO 

Jamais essa maxima deve ser invertida, em se querer a forga, 
que o orgao crie a funqao. Se, por desgraqa se ousar querer que 
o orgao crie a fun^ao, para isso se utilizando a teimosia pouco 
inteligente e os fartos recursos do poder publico central, sao de 
se esperar os maiores desastres financeiros e os mais irremedia- 
veis e funestos prejuizos. O fator transports pode, como orgao 
possibilitar a fungao produtora, se os outros fatores concordarem. 
mas nao a determina, em hipotese alguma. 

E' porisso que, quando a lavoura de cafe, com a sua produ^ao 
chegava, com sua vanguarda pioneira, as lindes de S. Carlos e 
de Araraquara, o orgao ferroviario, transportador do produto 
dessa fungao rural, acompanhava essa avangada produtora e po- 
voadora, sempre cerca de 200 quilometros atras. 

Por nao ter violado, ou infringido a norma economica de 
que e a funqao que cria o orgao, a economia ferroviaria paulista, 
sempre evidenciou os maiores saldos, enquanto que, alhures, tern 
se visto o contrario, nao obstante a farta generosidade de um po- 
der publico central. £ste, apesar de tres quartos de seculos de 
adoqao da norma economica absurda do orgao criar a fungao, so 
tem acarretado os mais funestos desastres financeiros, para toda 
a Naqao. De fato, a Uniao teimou, desde 1870, por tanto a 
cerca de 79 anos, em querer promover ou criar a fungao povoa- 
dora e produtora a custa de ferrovias, que sao os orgaos que ela 
constroe prodigamente, em todo o territorio brasileiro. Dessa 
politica imbecil, a Uniao tem visto se acumularem Himalaias de 
"deficits", que pesam sobre todo o povo brasileiro, ja anemi- 
zado por varias circunstancias. Sim, porque desde o ultimo 
quartel do seculo passado que o poder publico central, ao inves 
de aplicar seus parcos capitais nacionais em empreendimentos de 
sucesso provavel, tem se preocupado com as construqoes ferro- 
viarias mais imbecis, em aventuras mais anti-economicas e sem as 
menores probabilidades de sucesso, sem a menor promessa de 
lucro, nem remoto, nem imediato. Com essa norma de proceder. > 
qual dura enorme lapso de tempo, sem conseguir nada, 
a Uniao so tem conseguido acumular "deficits" nos proprios, 
que obedecem a sua dire^ao. 
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Dir-se-a que, se a Uniao nao tern obtido lucres imediatcs, 
entretanto, tem seguido orientaqao sadia de nao procurar um 
Estado obter lucros diretos, explorando comercialmente os ramos 
industrials, que tem emprendido. Poderiam os partidarios dessa 
orientagao governativa dizer que, se a Uniao nao tem obtido 
lucros diretos, entretanto tem palmilhado uma orientaqao no sen- 
tido de conseguir lucros remotos, povoando zonas do hinterland 
brasileiro, fazendo-as produzir, etc. 

Mas, essa orientaqao, que ja dura mais de 100 anos, nao vem 
produzindo nada! Nao era tempo dela ter evidenciado algum re- 
sultado ? 

Entretanto nada se ve de benefico, em relaqao a qualquer 
proprio da Uniao. Nao ha lucro nem direto, nem remoto! Nao 
esta isso gritando que a Uniao segue o caminho errado ? 

Dai temos quao sadia vem sendo a orientaqao paulista, nao 
colocando o "icarro a frente dos hois". As vias ferreas paulistas 
so se alongavam, para onde ja houvesse produqao a transportar! 
O trafego, por essas vias ferreas, jamais foi feito de comboios 
vazios, como se ve alhures, com imensos prejuizos para toda a 
Naqao. Por esse motivo, as estradas paulistas dao grandes lu- 
cros. Sempre deram! Nao seria de vantagem para a Uniao a 
politica paulista? Nunca S. Paulo quis se desenvolver a custa 
de ferrovias, prodigamente construidas por uma generosa Uniao, 
que se tem exagerado em derramar capitais, em regioes, que nao 
os podem remunerar e que nao oferecem expectativas seguras. 

A Uniao nao tem feito senao queimar "boa cera com man 
dejunto". O pior e que essa norma de procedimento continual 

* 
* * 

Certo dia, nos primeiros de 1882, o Dr. Alfredo Ellis se 
desaveio com seu tio e sogro, o Cel. Chiquinho da Cunha Bueno, 
Dois filhos deste intemerato paulista, Francisco e Henrique, com 
19 e 17 anos, haviam se estabelecido em partes das terras da fa- 
zenda de Sta. Eudoxia. Ai construiram casa que teve o norne 
de Sobradinho, porque a edificaqao se alteaya a mais de um pavi- 
mento. O Cel., para os tractos agricolas de seus filhos, em- 
prestava gratuitamente os escravos da sociedade, que tinha com 
seu genro. Isso, evidentemente nao era justo e naturalmente 
provocou protestos por parte do prejudicado. Este, que era o 
Dr. Ellis, possuia um genio muito impulsivo e irritadiqo. Espi 
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D. Eudoxia Teixeira Nogueira de Oliveira, em 1870. 
Esposa do Coronel Chiquinho da Cunha Bueno. Des- 
cendente direta do " Heroe da Guayra" e de Fernao de 

Camargo, o Jaguarete e de Luiz Pedroso de Barros. 
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rito vivissimo, inteligencia vibratil, animo ardoroso e arrebatado, 
temperamento arrojadissimo, nao tinha para o refrear, a dose de 
prudencia comum e de bom senso necessario, cousas que o ha- 
bilitariam a tomar resoluqoes refletidas e demoradas. O Dr. Ellis 
era um vendaval desencadeado! Suas resoluqoes eram rapidas, 
energicas, bravias, intempestivas, como um meteoro, mas, talvez 
porisso, nem sempre eram acertadas, pois nao tinham o senso 
da medida. As respostas que ele dava eram sibilantes, sem o 
contrapeso da prudencia e do senso pratico. file nunca conhe- 
cera o medo! Iria assim ate o firn, mesmo quando encanecido e 
septuagenario, quando nele nao mais brilhava o ardor da moci- 
dade remota, conservava intata a chama do impeto, e a centelha 
vivida do impulse juvenil, que sempre Ihe animara o espirito e 
fazia sempre reta e firme aquela tempera de invencivel " campea- 
dor". Ja quando, no seu leito de morte, com os olhos embacia- 
dos pela agonia, com os movimentos entorpecidos pela molestia, 
no derradeiro instante, o Dr. Ellis ainda vibrava impetuoso, como 
rutilante lamina de florete, sensivel como um feixe exposto de 
nervos. 

Nunca vi homem mais corajoso! Furia humana nao teria 
sido mais impulsiva do que ele, na juventude! 

Nao conheci ninguem mais sincere! file podia errar, o que 
acontecia muitas vezes, mas estava certo de que sua orientaqao 
era a segura! 

Tambem, nunca vi ninguem mais sensivel! Qualquer gesto 
o comovia! Mas, quando tomava uma diretriz, certa ou errada, 
nao havia forca humana que o demovesse! 

Tambem nunca soube de alguem com menos prudencia! file 
se arrojava com ardor, que nao via obstaculo ou conveniencia! 
Nao sei de alguem, que se tenha havido, com menos senso das 
proporqoes! Mesmo a montanha que se antepuzesse aos seus 
esforqos, com um vigor insuspeitado, ele transporia esse obs- 
taculo. 

O Dr. Ellis sempre viveu assim! Nunca na sua vida houve 
uma fenda de transigencia! Sua vida foi uma reta inamolgavel, 
refletindo sempre esse temperamento incontido, como o vagalhao 
de furiosa borrasca. 

Nem mesmo as quadras tortuosas e amargas de uma vida 
acidentada e constantemente em luta. contra os obstaculos, 
de todo o genero e de todas as proporqoes, nao fizeram mudar 
a futura psicologia moral e sentimental do Dr. Ellis. "O que o 
bergo dd, so o tumulo tira". Foi o que aconteceu com o Dr. 
Ellis, que nunca aprendeu nos dias sombrios e borrascosos de sua 
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vida que a transigencia, a suavidade e a cordura sao das me- 
Ihores armas da inteligencia. Nem a sua brilhante cerebraqao, 
nem a sua agudissima percepqao, nem a sua visao cintilante, nem 
a sua grande cultura ou a sua ilustraqao polimorfica, puderam 
Ihe ensinar a verdade encasulada no proverbio : Fortiter in re, 
suaviter in modo". 

Nunca ele se lembrou da segunda parte do proverbio! 
Como nao podia deixar de ser assim, o Dr. Ellis errou mui- 

tas vezes! file teve que se arrepender, nao poucas vezes das 
soluQoes bruscas que o seu genio arrebatado e impetuoso o fazia 
tomar. Mas, entao, era tarde, ja o desastre estava consumado 
pelo genio do Dr. Ellis, que, ao lado da tenacidade teimosa de 
germanico, aliava o impeto generoso e irreprimido do arrebatado 
celta, com o tempero do estoicismo invencivel do sertanista da 
"Paulistdnia", tao solidamente sedimentado, atraves de quatro 
seculos no Planalto piratiningano. 

file foi bem o vulto contemporaneo do paulista bandeirante, 
"double" do saxonico "virginian pioneer", como um dia have- 
ria de o chamar Alberto de Faria, o reconstituidor do perfil do 
grande Maua. 

O Cel. Chiquinho nao era muito diferente! Embora mais 
calmo, mais cordato e mais senhor de maior dose de "self-con- 
trol", por ser mais velho que o seu ardego sobrinho e genro, 
nao era, entretanto um modelo de suavidade e de espirito aco- 
modado. "Duro com duro nao fazem bom muro", diz o pro- 
verbio. 

Do encontro antagdnico desses dois temperamentos, teria 
que resultar uma explosao violenta! 

Deflagrada a centelha, que provocou o encontro hostil, se 
desavieram violentamente os dois socios e o Dr. Ellis, mesmo do 
cafezal, nao mais voltando a casa central da Fazenda, onde es- 
tava sua esposa, com tres filhas e um filho, ainda na primeira 
infancia, foi pernoitar na fazenda Santa Henriqueta, nas visi- 
nhanqas, pertencente ao Cel. Manequinho Cunha. Dai, o Dr. 
Ellis dirigiu um bilhete-recado a sua esposa, perguntando se ela 
preferia ficar com seu pai ou se seguiria o marido, acompanhan- 
do-o nesse transe dificil de sua vida. Se ela resolvesse pela 
filtima hipotese, que estivesse com os filhos e a mudanqa pronta, 
as cinco boras da manha, no carreador da estrada, pois o Dr. 
Ellis por ai passaria, a essa bora, de "troly" coberto, tomando a 
todos e rumando a nova fazenda, que adquirira a prazo de seu 
cunhado Cel. Joao Baptista de Mello Oliveira, filho do ja men- 
cionado Visconde do Rio Claro, no municipio desse nome. Cha- 
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mava-se essa fazenda "Oliveiras", em homenagem a grande e 
patriarcal familia, que irradiava atividade colonizadora e pi odu- 
tora na regiao rioclarense. 

D. Sebastiana Eudoxia, ao receber o bilhete-recado de seu 
marido, pelo qual deveria optar entre ele e seu pai, revelou uma 
tempera extraordinaria, na qual a fibra da energia se tecia com 
a do sofrimento estoico, a da resoluqao e a da paciencia confor- 
mada, ante tao temeroso golpe da desdita. Ela, apenas com 23 
anos incompletos, nao teve hesita^ao em seguir seu marido. Era 
esse seu dever de esposa, o qual havia jurado aos pes do sa- 
cerdote, nos degraus do altar. Assim, na bora .aprazada, estava 
ela com as filhinhas Maria do Carmo de 4 anos, Sophia com 2 
anos e meio e Eudoxia com dias, alem de seu filho Alfredo, com 
um ano. 

Dois dias depois, o grupo dos novos bandeirantes chegou a 
Oliveiras. O estado do centro rural cafeicultor que era Olivei- 
ras, estava na mais miseravel situaqao possivel: casas caindo, 
escravos maltratados, morrendo, ou cheios de doen^as, maquina- 
rio emperrado, lavoura abandonada, mato crescendo no cafezal, 
etc. A casa de morada era a mais rudimentar que se possa con- 
ceber; sem forro, com chao de terra socada, sem agua encanada, 
com luz parca de candieiros a querozene, com paredes esbura- 
cadas, etc. 

Foi nessas condiqoes deploraveis, que a familia Ellis foi en- 
contrar a fazenda Oliveiras, onde ela deveria se fixar durante 
mais de uma decada e onde ela seria avolumada, pelo seu natural 
crescimento vegetative. 

A familia era composta do casal, de seus quatro filhos, a 
mais velha, Maria do Carmo, nascera em Santa Eudoxia no ano 
de 1877, a segunda, Sophia, nascera em 1878, em Limeira, Al- 
fredo nascera em 1880 e a mais moqa, Eudoxia nascera em 1881, 
em S. Paulo, na casa da Condessa do Pinhal, filha do Visconde 
do Rio Claro, na rua Alegre, hoje Brigadeiro Tobias. A che- 
gada da familia na fazenda de Oliveiras, nao podia deixar de 
ser trabalhosa. A situaqao das instala^oes de moradia da fa- 
zenda era, como foi dito acima, a mais lamentavel. 

Tudo isso foi enfrentado, com o incrivel estoicismo do Dr. 
Ellis e sua familia. 

A fazenda de Oliveiras nao foi aberta pelo sertanista me- 
dico anglo-paulista. Ela ja tinha suas terras esbravadas, seu 
cafezal plantado, suas matas em grande parte derrubadas, etc. 

Era essa fazenda, parte da imensa sesmaria do Visconde do 
Rio Claro, a qual compreendia toda a parte norte do municipio 
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do Rio Claro, entestando com os municipios de Araras e de S. 
Carlos. Tinha sido aberta pelos filhos do patriarca rioclarense, 
acima nomeado, que se haviam estabelecido no imenso trato de 
terras do titular dos Oliveiras. Mas, se a obra do jovem medico 
nao foi entao a do abridor de fazenda, nao marcando mais um 
passo na avanqada rural a expansao agro-industrial da cultura 
cafeeira, regredindo, pelo contrario, para Rio Claro, pode-se ins- 
creve-Ia, entretanto, como um vitorioso capitulo da epopeia ma- 
gnifica do pioneiro, pois a fazenda de Oliveiras, de simples "tape- 
ra", que era ao compra-la, o Dr. Ellis a renovou por inteiro. 

Derrubou ele grande parte da mata, alinhou novas lavouras, 
plantando novos cafezais, erguendc novas benfeitorias, construin- 
do novas instalaqoes, etc. (1). 

(1) Eu me permito reproduzir a descriqao feita da zona de Oli- 
veiras, pelo eminente intelectual e poeta Ezequiel Freire, falecido tao 
prematuramente no mais promissor dos anos, o que nao deixou que, esse 
privilegiado cerebro legasse a posteridade mais cousas alem das que apro- 
veitamos de seu sublime talento: 

NA ROgA 

(A SOMBRA DO JATAHY) 

Paga em amor a vida vegetativa a saudavel hospitalidade desta Natu- 
reza benefiica, ainda resta-m;e a cumprir aquelle dever intellectual em prin- 
cipio indicado. 

Cumpril-o-ei, procurando fazer conhecido um bello torrao do 
afamado oeste paulista; nao e de todo fora de opportunidade fallar deste 
recanto, talvez o mais productivo da zona servida pela linha-ferrea do Rio 
Claro, e onde sao sitiantes os herdeiros do tinado visconde daquelle titulo, 
a quern deve-se em maxima parte a construgao da citada linha-ferrea ha 
pouco terminada e desde o seu inicio tao prospera. 

A Fazenda das Oliveiras, d'onde escrevo e onde acolhe-me a graciosa 
hospitalidade do distincto cavalheiro dr. Alfredo Ellis, esta em terras da 
grande fazenda de Santa Eliza antiga propriedade do finado visconde de 
Rio Claro, hoje desmembrada em varias importantissimas fazendas per- 
tencentes a herdeiros daquelle titular. 

Toda esta regiao e formada de grandes espigdes de terra roxa, fraldea- 
dos por extensos terrenos baiixos de qualidade inferior, entretanto m u i 
proprios para cultura de cereaes e outras que nao se arreceiem das geadas. 
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As terras altas, servindo-me de expressoes da linguagem rural, sao o que 
pode haver de apuradas, tendo a vest intent a abundante em typos vegetaes 
dos melhores padroes, taes como — o pau d alho, jangada brava, sapuvuqii, 
jaguarandy pintado, figueira branca, palmitos, jequitibas; e entre as ma- 
deiras de carpintaria — perobas, ariribas, cabreuvas, oedro, guarahyta ver- 
melho, cangerana. Ha alem disso, por toda essa zona, muita pedra de 
construgao. Sao tambem abundantes as nascentes d agua, tornando-se por- 
tanto facilmente colonisaveis e st a s feracissimas terras. 

Farei breve referencia a cada uma destas fazendas, como ja disse todas 
desmembradas da antiga fazenda de Santa Eliza e pertencentes aos her- 
deiros do visconde do Rio Claro. 

Sao: 
Pico-Alto, notavel entre as mais productivas fazendas do oeste pau- 

li.sta. Propniedade do barao de Mjello e Oliveira. 
Residencia, terreiros e machinas ma I localisados. Motor hydraulico. 

120.000 cafeeiros formados. Produgao nos ultimos 4 annos: — 18.000, 
14.000, 5.000 e 20.000 arrobas. Nao colonisada. Servida pela estagao 
Oliveiras. 

—• Oliveiras, proprietarios Oliveiira & Ellis, 200.000 cafeeiros de va- 
rias edades, sendo metade ja formados. Producgao nos ultimos 5 annos — 
11, 9, 4, 11 e 15.000 arrobas. Contem esta fazenda ainda cerca de 400 
alqueires de mattas, sendo 60 proprias para cafe. Possue abundantes ver- 
tentes, prestando-se muito a colonisagao. Esta em pequena parte colonisada, 
mas o seu proprietario resolveu dar grande incremento ao trabalho livre 
tendo ja promptas as preoisas arranchagoes para os trabalhadores immi- 
grantes. 

Machinismos dos mais perfeitos, a vapor; excellentes terreiros com um 
completo systema de esgotos. E uma fazenda que podera servir de mo- 
delo quanto a sua organizagao e administragao exercida segundo os mais 
rigorosos preceitos da economia agricola. 

Praz-me dar testemunho do modo porque e tratada neste estabeleci 
mento a escravatura, o que muito honra ao seu proprietario e administrador 
dr. Alfredo Ellis. Bern vestidos e bem nutridos, tendo o tempo necessario 
para descango e para recreio, ao abrigo do menor castigo injusto, por es- 
pecial fiscalisagao do proprietario, os pobres escravos gosam nesta fazenda 
da maior somma de felicidade compativel com o estado de escravtidao. Mais 
de um pretexto inventa o dr. Ellis para facultar festas geraes aos escravos. 
Os fins de colheita, qualquer facto de regosijo para a familia serve de 
motivo. 

Agora mesmo, sendo anniversario natalicio da exma. esposa daquelle 
cavalheiro, folgam os negros, batucando do nascer, ao por do sol, uns dan- 
gando o samba e o caracteristco —• vira-vira — ao som de grande tambor; 
outros cantando ao dcsafio acompanhados a viola por um mulato bahiano; 
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todos endomingados, contentes e festivos como se estivessem no melhor dos 
mundos. No melhor dos captiveiros podem considerar-se, se licito e ligar 
aquelles dous termos que logicamente se repellem. 

Contemplando-os na danqa, ao clarao da fogueira, radiantes de con- 
tentamento, quedo-me a pensar na vitalidade desta raga que o trabalho nao 
canga, e na feliz organisagao moral desta pobre gente para quem a felici- 
dade e tao accessivel, que um pouco de grosseiro alimento os mantem fortes 
como athletas e um pouco de grosseira musica fal-os inteiramente ventu- 
rosos. 

E quando tao pouco basta para a felicidade dos miseros negros, doe 
imaginarmos, pela denuncia de alguns factos horriveis que chegam a publi- 
cidade, as infinitas miserias, as revoltantes crueldades que a barbaridade 
de alguns fazendeiros inflinge a esta pobre gente forte como leoes e sub- 
missos como cordeiros... 

S. Sebastiao, encerrando a singular pedra do Cuscuzeiro, que se avista 
a direita da linha ferrea, isolada da serra do mesmo nome em cujas cabe- 
ceiras nasce o Corumbatahy. Media da produgao 15.000 arrobas. Pro- 
priedade do barao de Araraquara. Machinismos aperfeigoados com motor 
hydraulico. 200.000 cafeeiros de varias edades. Todas as construcgoes da 
fazenda sao excellentes e feitas de uma pedra abundante na sapata do 
Cuscuzeiro e um semelhante na formagao as celebres pedras de Ytu, sendo 
sendo entretanto de cor accentuadamente rosada. A fazenda possue ainda, 
grande extensao de terras livres, e esta sendo colonisada. 

—< Palmeiras e Santa Elisa, pertencentes ao coronel Justiniano de 
Mello e Oliveira. Colheitas dos tres ultimos annos: 20, 9 e 30.000 arro- 
bas. Ambas contem machinismos de beneficio, sendo na 1.* movidos a 
vapor e na 2." a agua. Esta sendo largamente colonisada. As arrancha- 
goes para os colonos sao bem feitas, de tijolos. 

— Estrella, propriedade do sr. Eduardo de Mello Oliveira, 120.000 
cafeeiros entre novos e velhos. Producgao media actual 6.000 arrobas. 
Excellentes construcgoes de pedra, caprichosamente feitas, inclusive as casas 
para colonos. Machinismos aperfeigoados, a vapor. Possue ainda muitas 
terras altas de excelente qualidade. 

— Santa Eulalia, pertencente ao sr. Antonio Galdino de Mello e Oli- 
veira, 200.000 cafeeiros de varias edades. Media da produgao 8.000 arro- 
bas, tendo sido de 12.000 a colheita mais recente. Machinismo movido por 
turbina. Parte colonisada. Contem ainda em ser muitas terras altas e 
baixas. 

Tal e estei recanto conhecido pelo nome de Cuscuzeiro, servido pela 
via Rio Claro. Aqui estao, como ja disse, prosperamente estabelecidos os 
filhos do finado visconde do Rio Claro, um dos paulistas da velha tem- 
pera, trabalhador esforgado, que soube educar a prole na honrosa profissao 
agricola. 
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So entao, em 1883, o Dr. Ellis recebia o dinheiro correspon- 
dente a venda, que fizera de Santa Eudoxia, em 1881, isto e, 
dois anos antes, da sua parte na fazenda de Santa Eudoxia, a 
sen tio e sogro, o Cel. Chiquinho. Fora um negocio impensado 
e feito impulsivamente na auge da paixao incontida! Justamente 
quando a fazenda Santa Eudoxia ia iniciar a remuneraqao de 
seus esfor^os, empatado's na lavoura cafeeira, o Dr. Ellis alienava 
a sua parte, dando o prazo de dois anos para o pagamento! Era 
um pessimo negocio motivado pelo genio impetuoso do jovem 
medico. E' de ser ressaltada essa circunstancia de, justamente 
quando a lavoura de Santa Eudoxia ia produzir, que o dr. Ellis 
alienou a sua parte! Isso parece incrivel! Serve entretanto, para 
dar ideia do grau de desapego e da paixao que ungiam o jovem 
medico. 

Mas, a formaqao verdadeira da fazenda Oliveiras se fazia 
paulatinamente. 

Tudo isso era feito sem capitais. As rendas eram capitali- 
zadas. 

A expansao rural paulista se fazia rapidamente, em passa- 
das de gigante, sem que somas estranhas fossem invertidas nessa 
indtistria agricola, que era a lavoura de cafe. O poder publico, 
longe de auxiliar o monumento rural paulista, que se assentava 
exclusivamente na energia, no dinamismo e no trabalho incansa- 
vel da gente desta terra, que ainda e de "raga de gigantes" so 
semeava antolhos e obstaculos ao seu prosseguimento. 

O poder central, em 1871 havia decretado a lei do Ventre 
Livre. Fora um rude golpe desfechado sobre os proprietaries 
de escravos, os quais nao sendo indenizados, os privou em grande 
parte, dos capitais que dispunham. 

Continuando na mesma senda, de obedecer cegamente uma 
opiniao publica embebedada pela demagogia, ante-escravocrata, 

O finado visconde tendo comecado a vida com o capital proveniente 
da venda de um piano que Ihe veiu por dote da esposa, deixou ao morrer 
enorme fortuna. Era um homem beneficente e emprehendedor. A estrada 
Rio Claro deve-se conjunctamente a pertinaz vontade do visconde do Pinhal 
e a dedicagao do visconde do Rio Claro, que nella empregou avultadissimos 
capitaes, sendo que dos 5.000 contos do capital total daquella estrada estao 
em maos dos seus herdeiros acgoes no valor de 1960 contos. 

Fazenda Oliveira — Margo — 87. 
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esse poder publico central ameaqava a nossa gente rural com a 
famosa lei dos Sexagenarios, que decretada em 1885, iria ser 
mais um rude golpe na nossa incipiente capitalizaqao, particular- 
mente recaindo sobre os senhores de escravos. fistes, que forma- 
vam a nossa classe rural, alavanca de nossa expansao cafeicul- 
tora, esses senhores de escravos latifundiarios, que eram, marca- 
vam a nossa aristocracia rural, evidenciando-se super-homens, 
bem dignos de seus antepassados bandeirantes, eram invenciveis. 
Nao havia golpe que os abatesse! files nao se desalentavam 
nunca, por mais madrasta que Ihes fosse a orientaqao do poder 
publico imperial. Entao, ja se havia iniciado a colonizaqao eu- 
ropeia, afim de suprir a escravatura, cujo fim ja se prenunciava. 
E, afinal, o trabalho livre nao seria mais barato que o trabalho 
servil ? Comparemos ligeiramente, sempre tendo em vista que 
o objetivo da produqao deve ser realizado de modo que, esta se 
faqa de forma a mais barata possivel. Se e certo que o trabalho ser- 
vil tern a mao de obra, sem precisao de ser remunerada, entretan- 
tanto, e de se computar no calculo do custo do trabalho escravo, 
o capital empatado com os seus juros, a sua depreciaqao e o ne- 
cessario para a alimentaqao, o vestuario, a farmacia, etc. As ver- 
bas para esses fins todos nao seriam maiores ou nao seriam su- 
ficientes para cobrir o custo da mao de obra livre ? Com os racio- 
cinios acima, e facil se concluir que uma supressao do trabalho 
servil nao deveria ter sido um golpe muito profundo sobre a nos- 
sa economia rural, caso nao suprimisse o capital empatado na 
propriedade do escravo! 

Porisso e que a cegueira com que foi tratado, na segunda 
metade do seculo XIX o problema do escravo, nao impediu e 
talvez nao tenha mesmo retardado a nossa expansao rural, com 
a avanqada da cafeicultura sobre o Oeste paulista. 

* 
* * 

Quando o Dr. Ellis, com a sua familia, se fixou na fazenda 
de Oliveiras, ainda nao havia a estrada de ferro atingido esse 
rincao do interior paulista, o que so aconteceu em 1884, no seu 
inicio. Desde 1882, isto e, dois anos antes, ja o jovem medico 
militava na cafeicultura, nessa parte chamada Sta. Eliza, da gran- 
de sesmaria do Visconde do Rio Claro. Produzido o cafe, era 
ele exportado em carroqas, que o levavam, a principio ate a es- 
taqao de Ferraz, que era o ponto extremo avanqado da linha 
ferrea, construida pelo Dr. Adolpho Pinto e adquirida pelo entao 
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Barao do Pinhal, que havia constituido uma companhia com o 
seu sogro, Visconde do Rio Claro. Ficava a estaqao de Ferraz, 
cerca de 40 quilometros distante, que tinham de ser transpostos 
rodoviariamente, cousa que, nao so exigia tempo e trabalho, como 
encarecia enormemente o produto exportado, onerado assim, com 
as despesas nao pequenas de um longo percurso em pessimas 
condiqoes de transporte. A expansao paulatina da rede ferro- 
viaria paulista, levada a efeito na proporqao em que se desenvol- 
via e se extendia a lavoura cafeeira, quase, sem que, capitals exo- 
ticos nela fossem aplicados, sempre foi orientada no sentido de 
ja encontrar carga remuneradora para ser transportada. Pare- 
ce que o espirito encasulado no velho e seguro aforisma de que 
e "a fungao que cria o orgdo", presidiu toda a expansao ferro- 
viaria paulista. De fato, ela so ia, onde ja houvesse carga pro- 
duzida, a transportar, (1). 

Foi assim que a expansao ferroviaria paulista, partindo em 
leque, do eixo S. Paulo-Jundiai-Campinas, buscou nas diversas 
regioes do Estado as manchas de terra roxa, que se fizeram cen- 
tres densamente povoados, de intensa atividade rural, uma vez 
que a diabase e a rocha que, decomposta, forma o terreno ideal 
para a produqao cafeeira. Assim, a Companhia Paulista e as 
ferrovias que mais tarde, foram a ela incorporadas, pois que dela 
seriam sempre o seu prolongamento natural, procuraram o es- 
pigao divisor entre as aguas do Tiete e as do Mogi Guaqu. Ora, 
o vale daquele rio era percorrido, em parte, ora a vertente desse 
caudal era atingida pelos trilhos da ferrovia, que era a espinha 
dorsal da rede ferroviaria paulista. 

Eis como o determinismo geografico e como consequencia 
deste, o determinismo economico agia claramente, obrigando, por 
intermedio da composiqao quimica e da configuraqao fisica do 
solo planaltino, a orientaqao economica, a formaqao humano so- 
cial e a situaqao politica da gente radicada na parte restante da 
terra paulista! 

Nao fosse a diabase decomposta, outra seria a orientaqao eco- 
nomica, a formagao etnico-humana e a situa^ao politico-social da 
popula^ao deste rincao brasileiro e outro seria o colorido da gente 
habitante de nossa terra. 
   , Tip , : -*-3 

(1) Querer inverter essa norma economica, isto e, querer que o 
orgao crie a funqao, e promover o fracasso, como se tern visto alhures nos 
empreendimentos federais. Para obter a produgao seria precise que todos 
os termos da equaqao da produqao fossem previamente concretizados. 
Um deles que faltasse, a produgao nao se faria sentir. 
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Uma fazenda dessa segunda metade do oitocentismo tinha, 
fatalmente que ser um microcosmo, vivendo em autarquia, quase 
que absoluta. A carencia de meios materiais de comunicaqao, 
isolando a comunidade e a obrigando a viver por si, impermeavel 
aos contatos e as influencias externas, reforqou, no sentido da 
autarquia, a forqa incoercivel do regime social, que coloria a gente 
paulista. Um regime essencialmente patriarcal, no qual a inter- 
liga^ao da parentela tinha uma importancia imensa e uma orga- 
nizaqao de "clans" era basica, havia gerado uma impermeavel 
aristocracia rural e um complexo psicologico, com todos os pre- 
conceitos e atributos proprios de uma posiqao economica, mais 
ou menos solida e elevada. 

Isso tudo reforqava a autarquia mono-exportadora das fa- 
zendas. 

A primeira vista pode parecer que o regime mono-cafeicul- 
tor e antagonico ao que deve predominar na autarquia, no qual 
tudo que e produzido, deve ser consumido in loco. Em resumo, 
uma fazenda, para ser autarquica, deveria forqosamente ser poli- 
cultora. Isso poderia parecer incompativel com a mono-exporta- 
tjao cafeeira. 

Mas essa contradiqao so existia na aparencia, ou antes, ela 
so poderia parecer real, ante uma enganosa situagao desempenha- 
da pelo cafe. De fato, este produto se foi o unico a ser expor- 
tado, nao so por S. Paulo, mas tambem pelas fazendas como ce- 
lulas mono-exportadoras de um imenso tecido economico, que 
era a Provincia e depois o Estado de S. Paulo, entretanto nao foi 
o unico a ser produzido em S. Paulo e nas fazendas. Estas pre- 
cisavam produzir tudo quanto era das suas necessidades impe- 
riosas. So exportavam o cafe e o que nao exportavam, produ- 
ziam para o consumo local. 

Nao poderiam mesmo, essas fazendas ser celulas poli- 
exportadoras, pois os valores de varias mercadorias, por elas pro- 
duzidas nao suportavam as despezas da exportaqao. Elas tinham 
que ser consumidas "in loco". Dai a poli-produgao, embora fosse 
real a mono-exportaqao cafeeira. 

S. Paulo tern estado fatalmente preso a esse regime econo- 
mico e dele nao tern podido sair, dadas as suas condiqoes espe- 
ciais de topografia, a imporem redes ferro e rodoviarias aciden- 
tadas e com mas especificaqoes tecnicas. Infelizmente circuns- 
tancias especiais fizeram com que o sistema de transportes no 
territorio paulista nao fosse construido com capitais estrangeiros, 
isso quer dizer que, tudo quanto S. Paulo dispoe como rede de 
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transportes tem sido feito com muita economia e atraves de gran- 
des dificuldades financeiras. S. Paulo contribue com muito para 
a Uniao, sobrando pouco para as suas necessidades! Dai, serem 
mas, tecnicamente falando, as nossas vias de transporte e deverem 
ser elevadas as tarifas, que recaem sobre as mercadorias trans- 
portadas, afim de fazerem face as elevadissimas despesas, exigi- 
das por um custeio carissimo, que e a consequencia de condiqoes 
tecnicamente mas das linhas de trafego. 

Isso determinaria fatalmente que so uma mercadoria alta- 
mente valiosa suportaria tarifas elevadas, percorrendo grandes 
quilometragens, desde os centres produtores, ate o Literal ex- 
portador. Um porto de grande luxo e de fraquissima capaci- 
dade, construido exclusivamente para nele ser transitada merca- 
doria cara, de grande luxo e de alto preqo, corroborava decisi- 
vamente nisso, nao permitindo o transito pelo seu cais "granfino" 
<ie mercadoria que pelo seu valor, nao pudesse pagar tarifas ele- 
vadissimas. 

Disso resultou que S. Paulo nunca poude deixar de ser mo- 
no-exportador, isto e, so podia exportar mercadoria de luxo. Ou- 
tras circunstancias, tambem originarias de um ferreo determinis- 
mo, fizeram com que essa mercadoria de grande luxo, pelo seu 
prego elevado, pelo seu pequeno peso e pelo seu baixo volume, 
fosse o cafe. Eis como a economia paulista tem estado presa a 
exportaqao exclusiva do cafe. So agora, com o algodao que tem 
mais ou menos, as mesmas especificaqoes que o cafe, S. Paulo sai 
-do regime da mono exportagao. 

* 
* * 

Entao, de 1885 a 1890, mais ou menos, o meio geografico, no 
■concernente ao solo, que exibia, pela sua composigao quimica e 
a sua feitura fisica, uma enorme extensao de terra roxa, isto e, 
da decomposigao da "diabase", magnifica para a produgao do 
cafe, compreendendo nao so grande mancha na margem esquerda 
do Mogi-Guagu, mas tambem imensa area na margem direita 
desse caudal, abrangendo toda a Serra de Santa Rita, ate emen- 
dar com as uberrimas terras roxas do Rio Pardo, determinou 
a formagao de um opulentissimo nodulo social e economico, em 
Sta. Rita do Passa Quatro, que ia ate S. Simao e Casa Branca. 

Eis Ratzel, Karl Marx, Spencer, em mistura com o selecio- 
nismo lapougeano, a evidenciar a base economica na formagao 
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do nddulo aristocratico santaritense, a qual obrigou, pela sua 
funqao produtora, a Cia. Paulista a estender os trilhos de um ra- 
mal de Porto Ferreira. 

Era o orgao que nascia, filho da produqao! Sem esta, se- 
ria inutil o orgao! Foi essa euforia economica a atraidora de 
forte imigragao, principalmente mineira e de Mogi-Mirim, a qual 
adensou a populaqao na Serra de Santa Rita, hoje em dolorosa 
decadencia, pelo enfraquecimento produtor da terra roxa. Nessa 
epoca, outro nodulo algo mais velho da aristocracia rural pau- 
lista florecia, pelo determinismo economico de Marx. Era Ara- 
ras, com os Lacerda, formando um opulento nodulo social eco- 
nomico, com os Baroes de Araras, de Arary, etc., nas enormes 
terras do "land-lord" paulista, Alferes Franco. 

Eis nessa base economico-social, a estruturaqao da gente 
paulista do seculo passado, no seu fim ! 

Eram as vigorosas e ramalhudas estirpes de "400 anos", 
mergulhadas na terra roxa! 

Todos esses nodulos, seivosas rebarbas do velho e bo judo 
tronco paulista, formavam, religados pelo parentesco consangui- 
neo, pelos la^os sociais de costumes e de formaqao, bem como 
pela identidade de interesses economicos, a arvore frondosa da 
aristocracia rural do cafe, que a lei de 13 de Maio de 1888 iria 
dar um golpe mortal! 



Capitulo XV 

A ABOLigAO 

A lei do Ventre Livre que em 1871 nos foi imposta pelos 
poderes centrais, ja havia sido um rudissimo golpe desferido im- 
piedosa e pouco inteligentemente contra nossa economia rural. 
Nao satisfeito com isso, o pouco atilado espirito de falso e uto- 
pico liberalismo, reinante na segunda metade do seculo XIX, 
desferiu novo golpe sdbre a nossa economia rural, com a lei dos 
Sexagenaries, a qual acompanhando a atmosfera eivada desse 
verbalismo piegas, do romantismo liberal dessa epoca que into- 
xicou o ambiente brasileiro, tinha por objetivo apressar a liber- 
ta9ao definitiva do escravo. 

Embebedados por essas ideias falsas de uma liberdade hu- 
mana acobertada pelas multicoloridas vestimentas da demagogia 
verborragica, os pregoeiros da libertaqao clamavam inconciente- 
mente pela lei que viria por termo a escravidao. Eram de se 
ver Luiz Gama nos comicios, Jose do Patrocinio, por jornais, 
Antonio Bento nas ruas, etc. a clamar, com uma candidez inau- 
dita e uma ingenuidade incompreensivel, pela libertaqao do ne- 
gro. Sim, porque o menos que se pode pensar desses apostolos 
da libertaqao e que eles eram inconcientes! Eu acredito que, na 
propria obnublaqao, eles nao viam o mal enorme, que pratica- 
vam, nao so contra nossa economia rural (e esse seria o menor) 
mas tambem contra a propria estirpe, que eles pensavam estar 
protegendo. 

Nao viam que o escravo, enquanto pertencia a seus senhores, 
tinha quern zelasse por ele, que cuidava de os manter, porque 
com isso eles conservavam o proprio patrimonio. Ninguem mais 
interessado do que os senhores de escravos em os tratar! Nao 
iriam eles, os interessados maiores em manter a sua propriedade, 
a deteriorar e a malbaratar. Sendo isso curial, os escravos ti- 
nham sempre, junto aos seus senhores, uma sombra protetora e 
amena. Junto a ela, os escravos encontravam a farta e sadia ali- 
mentaqao, o vestuario adequado e simples, o medico, a farma- 
cia, alem do teto confortavel, etc., sem os escolhos da luta pela 
vida e sem que os seus cerebros tivessem que trabalhar na con- 
quista rude e dificil por tudo isso, que Ihes era outorgado gra- 
tuitamente. Depois que a lei de 13 de Maio de 1888 foi 
posta em execuqao, os escravos perderam tudo! Tiveram 
eles de ganhar o seu pao, nas lutas sociais e nas selegoes, contra 
estirpes melhor aparelhadas do que eles. Estao sendo dolorosa- 
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mente esmagados! As lutas e as energias despendidas os tri- 
turam e eles estao, com as suas estirpes, bem proximas do fim! 
Os autores, ou ao menos os provocadores dessa situaqao do es- 
cravo, foram os piegas declamadores citados que, pela inepcia 
e pela falta de visao por eles evidenciados, acarretaram a ruina 
da estirpe africana, como um imenso paradoxo, na qual foi ferida 
profundamente a nossa economia rural. 

De fato, abandonados na vida, afrontando nas concorren- 
cias asperas da "struggle for life", com as estirpes imigrantistas 
ou provenientes destes, muito mais aparelhados do que eles, in- 
genues analfabetos, ex-escravos, portanto gente ja deprimida sem 
ambigoes, sem ideais, obrigada a se valer do cerebro e das arti- 
manhas de complexo raciocinio, para conquistar o que antes para 
eles nada custava. 

Os negros perderam com o 13 de Maio e os demagogos que 
com o clangor mavioso de suas vozes pediam a liberdade dos 
escravos, foram criminosos inconcientes do mal que praticavam. 

"Eloi"! Eloi" ! Lama sabactana" ! 
Poder-se-ia repetir em relagao a eles! 

* 
* * 

Em 1883, nasceu na familia Ellis, mais um filho homem! No 
ano seguinte a ferrovia atingia o rincao rural, onde estava esta- 
belecido o Dr. Ellis, na fazenda de Oliveiras. Passando ai certa 
vez, o velho Cel. Chiquinho, na viagem primeira de inauguraqao da 
linha ate S. Carlos, na estaqao foi avistado pelo seu genro, que 
a pedido insistente de sua esposa, tinha acedido em ir ate a esta- 
qao, aguardar a passagem do velho Cunha Bueno. 

Nessa ocasiao, ficou acertado que o novo filho do casal 
Ellis, que precisamente nesse dia 15 de Outubro completava um 
ano, se chamaria Francisco, em homenagem ao velho, que o ba- 
tisaria. Em breve, o menino, que tirara o nome do avo, tam- 
bem seria chamado de Chiquinho, apelido ainda devido ao velho. 
Com o aumentar da familia, prosperavam os negocios, pois a di- 
lataqao da produ^ao cafeeira, em escala mais veloz, melhorava a 
consumo da mesma, cujos preqos subiam porisso. Uma nuvem 
escura, entretanto, pairava amea^adora sobre o quadro da eco- 
nomia paulista. Era a questao da libertaqao do escravo. Isso 
afetava seriamente o problema do braqo. Como resolve-lo ? Se- 
ria fatal que talvez ate o fim da decada, o negro seria definitiva- 
mente libertado. Urgia portanto que a economia rural paulista 
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entrasse no domlnio do trabalho livre. Seria uma revolu^ao eco- 
nomica! Seria fatal esse quadro evolutivo na nossa economia! O 
trabalho livre nao seria mais barato? Sim, porque o fim de 
toda a industria agricola e baratear a produqao. Um dos meios 
para ser atingido o objetivo do barateamento e a diminuiqao do 
custo da mao de obra. Se o custo do trabalho livre parece, a 
primeira vista, mais caro porque e remunerado, entretanto, se 
apresenta em condiqoes superiores a muitos respeitos. Eis, por 
exemplo, a capitalizaqao enorme que representava a escravaria! 
Era preciso que essa capitalizaqao fosse remunerada. fisse ca- 
pital se desgastava, diminuindo o rendimento do trabalho servil 
que ja nao seria o mesmo. O trabalho livre nao exigia empate 
de capital. Nao era preciso grandes despesas com a manuten- 
qao dos trabalhadores. O regime do trabalho servil obrigava o 
proprietario a grandes despesas com o custeio e manutenqao da 
escravaria. Nao so era preciso gastar para manter em mesmo 
numero o total de braqos, como ainda se fazia mister alimentar, 
vestir e cuidar com medicos, farmacia e remedies a saude da 
negrada. Convinha ao fazendeiro tratar bem a sua escravaria. 
Era a propria inteligencia que determinava orientaqao bondosa 
com o elemento servil. Seria zelar pela sua propriedade, fazendo 
o seu capital empatado se remunerar mais generosamente, com 
mais eficiente rendimento do trabalho. Um procedimento an- 
tagonico faria com que o capital empatado — escravaria —, desa- 
parecesse, diminuido ou enfraquecido, produzindo um menor ren- 
dimento de trabalho, etc. Disso resulta que nao seria de boa 
orientaqao economica descuidar da escravaria. 

Assim, em media, nao deveria ter sido mau o tratamento 
dado pelo fazendeiro ao elemento servil. Seria uma questao de 
inteligencia, bem observadas as conveniencias economicas. 

A demagogia que levou a libertaqao de 13 de Maio, entre- 
tanto estabeleceu o "tabu", marcando ideias falsas, contrariando 
e acima anunciado. Era a rampa que conduzia o carro de nossa 
economia, celeradamente, para o baratro do erro. Essa dema- 
gogia avesgava o liberalismo com que era tratado o negro. Essa 
demagogia fez com que o escravo fosse legalmente libertado e 
abandonado na luta pela vida, na qual outros elementos, infinita- 
mente mais provides de recursos, deveriam ser enfrentados na 
concorrencia. Antes, quando o negro ainda se arrimava ao pro- 
prietario, nao precisava lutar pela vida. Tinha alimentaqao, 
teto, vestuario, etc. Poupava a atividade cerebral! Depois, isso 
tudo precisou ser conquistado, atraves de luta ardua, na qual o 
cerebro tinha que constantemente trabalhar, com maxima efi- 
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ciencia. Os negros tinham que resistir a uma tensao permanente 
e os seus aparelhos fisiologicos, e deviam funcionar em melhor 
atuaqao do que outros concorrentes. Sem prepare, nao eram efi- 
cientes, etc., os negros nao puderam e nao podem, com galhardia, 
veneer essa provaqao. Dai eles terem buscado o alcool, as sarge- 
tas e as "gafieiras" para ai se refugiar, esmagados na luta pela 
vida, pelas estirpes mais providas de eficiencia. 

A vida politico-social da familia do Dr. Alfredo Ellis cen- 
trava-se em Rio Claro e este municipio nao podia deixar de re- 
ceber a influencia reinante nao so no territorio paulista, mas 
tambem em todo o brasileiro e mesmo no mundial. Entao, a 
atmosfera saturando todas as cerebraqoes era de exagerado li- 
beralismo, fruto nao so das ideias dimanadas pela Revoluqao 
Francesa, mas tambem da cultura bacharelista a qual, unica se 
espalhava pela populaqao da Provincia paulista e, cujo centro, era 
a famosa Faculdade de Direito de S. Paulo, unico foco cultural 
existente no centro-sul do pais. Era o "idealismo utopico", que 
o grande templo do saber juridico dimanava sobre toda a gente 
brasileira! 

Rio Claro, mais do que qualquer outra regiao, se influen- 
ciou por esse "idealismo utopico". Dai ter sido logo, em fins 
de 1887, a regiao vanguardeira, na Provincia paulista, a libertar 
todos os seus escravos. O Dr. Ellis, foi um desses extremados 
campeoes da causa abolicionista. Com a formaqao de seu inte- 
lecto, forjada nos Estados Unidos, justamente durante a Guerra 
de Seccessao, entao, o Dr. Ellis, vivendo em meio "yankee", se 
deixava envolver e influenciar pelo "idealismo utopico" de Lin- 
coln e pelo excessive e falaz liberalismo, que imbuia as regioes do 
norte dos Estados Unidos. Era um liberalismo pouco sincere o 
do yankee", porque uma causa economica egoista se fazia evi- 
dente. Os Estados do Norte queriam a libertaqao dos escravos, 
porque, nao tendo escravaria, nada tinham a perder! O argumen- 
to e decisive, mas, o Dr. Ellis, envolvido pela atmosfera geral, 
entrou na luta abolicionista com todo o ardor que a sua alma im- 
pulsiva punha em destaque saliente. 

O Dr. Ellis, apesar de ter em suas veias meio sangue brita- 
nico, era um vulcao. Seu impeto era inegualavel! Nunca vi 
animo mais ardego! Impetuosissimo, arrebatado e ardoroso, exa- 
gerava todas as situaqoes nas quais intervinha. sempre apaixona- 
damente e com uma desusada sinceridade tomando tal interesse 
nas causas que adotava, que, nelas embarcava, se empenhando de 
corpo e alma, como se fossem radicais e de maxima importancia 
e delas dependessem a vida e a morte. 
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O perfil psicologico do Dr. Ellis era uma perfeita reediqao 
de D'Artagnan. Vivo, cavalheiresco, impetuoso, apaixonado, exa- 
gerando mesmo as cores das situaqoes, encarniqadas, te- 
nacissimo nas causas em que se empenhava, altruista, sincero e 
emotivo, ele era incapaz de guardar rancor de quem quer que 
fosse, tudo sob o manto de frieza britanica e da enganadora apa- 
rencia de fleugmatica indiferenqa, ai pulsava um coraqao de 
ouro, facilmente emocionavel e uma alma de fogo, que punha in- 
cendios arrebatadores em todos escaninhos da atividade humana. 
Era o brazeiro vivo sob a cinza fria. Shakespeare te-lo-ia torna- 
do por modelo de sintese de todas as paixoes humanas, que uma 
vontade ardorosa e uma tempera extraordinaria e vibratil, pode- 
riam, por elas ser impulsionadas, como se fossem mil vendavais 
desencontrados e incoerciveis. 

Foi assim que o Dr. Ellis se dedicou a causa da aboliqao. 
Veja-se o merito da atitude do jovem senhor de escravo, 

lutando contra seu proprio interesse! Os Estados "yankees" 
adotaram a causa da aboliqao, mas eles nao tinham escravos 
para libertar. Onde a sinceridade deles ? Eu nao descubro ! Que- 
riam que os Estados do Sul, os Confederados, libertassem os ne- 
gros. Eles mesmo, nao tinham o que libertar. 

Com o Dr .Ellis nao foi assim. A causa da aboliqao o em- 
polgou, levando a ele o sacrificio direto e imediato, pois ele pos- 
suia na sua fazenda Oliveiras, mais de meia centena de negros 
e para os libertar, seria preciso previamente pagar a metade do 
valor dos mesmos ao seu socio, o co-proprietario da fazenda, o 
Cel. Joao Baptista de Mello Oliveira. 

E' que o jovem agricultor paulista tinha a o impulsionar a 
chama bem viva e bem acessa de um idealism© marcante. Era 
esse idealismo tinico e raro, o mesmo que movimentava o homem 
em todos os capitulos da historia humana. Ei-lo como mola da 
criaqao e difisao do cristianismo! Ei-lo, criando a hegemonia 
territorial do Imperio romano! Ei-lo com Maome, causando 
a nova religiao e o dominio do mundo arabe! Ei-lo, com Portu- 
gal, nos mares, a criar mundos novos e imperios desconhecidos. 
Ei-lo com Clive, na India e com Wolf no Canada ! Ei-lo com Pitt 
contra Napoleao, ou com Washington contra a Inglaterra! So 
o idealismo cria obra duravel. E' verdade que esse idealismo tern 
sempre base economica. A parte que aparece, e simples manifes- 
taqao consequente. 
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Quando ele nao existe, a consequencia material pode ser pal- 
pavel, mas logo desaparece. Eis Alexandre, Pyrro, os reinos 
barbaros, etc. So o idealismo pode ser pedestal duravel para as 
grandes glorias ! So ele subsiste! Porisso, a Republica venceu 
entre nos! Os sens apostolos eram super-homens, que haviam 
atingido uma tal dose de idealismo, que eram capazes de remo- 
ver montanhas. Assim era o Dr. Ellis! file pertencia a essa 
legiao de abnegados que, por uma ideia, sacrificava os seus pro- 
prios interesses. 

Penso que ele errava, ao menos quanto a aboliqao, em se 
deixar arrastar por esse "idealismo utopico" nascido no fim do 
seculo XVIII, com as predicas de Rousseau e espalhadas pela 
Europa pelas coortes vitoriosas de Bonaparte. 

Mas, o Dr. Ellis era assim! Arrebatado, idealista, persisten- 
te, energico, dinamico e irrefletido! file seria assim ate o fim 
da vida. Parecia um cavaleiro andante, lutando pela sua dama! 
O sonho da Republica o empolgou. Era ele bem um anuviado 
pelo idealismo utopico de Lincoln e dos "yankees" de Philadel- 
phia! Esses que ainda eivados do puritanismo da New England 
pregavam uma fraternidade e uma igualdade impossrvel, entre os 
homens de todos os credos, de todas as raqas, de todas as lin- 
guas, etc. 

fisse idealismo que nos podemos achar errado e mal orien- 
tado, era profundamente honesto, entretanto; ele imbuia, em sa- 
turaqao o animo do Dr. Ellis, como a ninguem mais. 

O sonho candido que o jovem paulista alimentava pela Re- 
publica, tinha nele mais valor do que em outros vultos. 

Fosse o Dr. Ellis um elemento da plebe, seria natural que 
ele fosse um ardente pregoeiro da liberal democracia, niveladora 
de todas as classes sociais. Ele porem era um elemento da aris- 
tocracia. file nao so pertencia a essa aristocracia rural dos abri- 
dores de fazenda, dos pioneiros da terra roxa, como ele trazia 
nos costados heraldicos de seu brazao um nascimento de magna 
estirpe. file era sobrinho de barao e de visconde. Rodrigo Silva, 
o ministro do Imperio, o maior ornamento em elegancia dos aris- 
tocraticos saloes da Corte, era seu primo. Liberals e conser- 
vadores se entravavam entre os da sua estirpe. Apesar disso, 
ele era republicano! fisse o seu maior merito! Nascido em 
ber^o de ouro, pregava a igualdade! 

Senhor de escravos, era abolicionista! 
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* 
* * 

Na familia Ellis, em 1885, ainda em Oliveiras, nasceu mais 
um filho de nome Guilherme. A familia do casal Alfredo Ellis 
aumentava. 0 menino morreu ainda em tenra idade, nos primei- 
ros meses de vida. E1* que a falta de recursos e a carencia de~ 
meios, na incipiencia da civilizaqao que apenas bordava a selva 
de sertao agreste em que estava ilhada a familia Ellis, nao dei- 
xava sobreviver o novo rebento. Mas, em 1886, outro ramo bro- 
tou do farfalhudo tro-nco, em que se esgalhava umbroso, como um 
vulto que se sobressaia no emaranhado da mata, projetando o 
sinuoso e harmonico recorte, sobre o solo arroxeado do hinter- 
land paulista. 

Desde 1882, o Dr. Ellis vinha se batendo pela Republica ar- 
dorosamente, incorporado a propaganda que agitava Rio Claro, 
ao lado de Cerqueira Cezar, Joaquim Teixeira das Neves, Igna- 
cio Baptista de Almeida, Dr. Bento de Almeida Prado, Joao Bar- 
bosa dos Santos, Francisco de Arruda Camargo, Joaquim Firmi- 
no de Oliveira (tio Quito), Candido do Valle, Benedito Leite 
de Freitas, Jose David Teixeira e outros, contra as hostes intran- 
sigentes de monarquistas compostas do cla do Visconde do Rio 
Claro, com a "equipe" de titulares, seus filhos e genros. A pro- 
paganda desenvolvida, entao, pelo Dr. Ellis e seus companheiros, 
ecoou, com ardor, na regiao rioclarense, reduto de monarquistas 
inveterados, orbitando em torno do Visconde do Rio Claro, o 
homem mais importante e de maior prestigio na zona. 

O Dr. Ellis, com seu verbo flamante e a sua aqao dinamica^ 
era como um vulcao vivo a espargir a lava de sua eloquencia. 
Ele, em Rio Claro, se fez o vigoroso apostolo da Republica 
e o ardoroso pregoeiro da aboliqao. Ei-lo, com suas longas bar- 
bas douradas a discursar em comicios de propaganda! Era como 
um deus odinico, vindo de um Walhala germanico, incorporando 
uma alma de fogo de um celta ardoroso! Seu verbo vibrava como 
um azorrague! 

Em 1886, o Imperador bragantino visitou S. Carlos. 
Hospedou-o o Cel. Chiquinho, que, para isso, recebeu a comitiva 
imperial em sua casa, na cidade de S. Carlos. Nessa ocasiao, o 
imperial visitante manifestou vontade de se avistar com o Dr. 
Ellis. Mesmo ante a objeqao escandalizada do Cel. Chiquinho 
de que o genro era um convicto apostolo da causa republicana, 
Pedro II teimava em ver o afamado republicano. E' que o Im- 
perador era o individuo mais tolerante e liberal que o Brasil co- 
nheceu. 
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A formaqao intelectual e moral do monarca que por 49 anos 
governou o pals, foi a mais completa e pura que se tem conhecido. 
Se fossemos traqar o sulco mais profundo do perfil do governan- 
te bragantino, dinamos que ele foi um sabio, que refletia, por 
■vezes, a pureza de um santo. Se o Imperador tivesse se avista- 
do com o jovem Dr. Ellis, eles se teriam entendido! Facil teria 
sido ao grande liberalismo do monarca compreender o republi- 
canismo do medico-lavrador, esgalhado do velho tronco pirati- 
ningano. 

Chegando a Corte, Pedro II, em comegos de 1887, galar- 
doou o Cel. Qiiquinho com o titulo de Barao do Itaquiri. O no- 
me vinha de como era conhecido o Morro Pelado, pois era gua- 
rani o significado desse toponimo portugues. E' preciso ser res- 
saltado o gesto do Dr. Ellis, se recusando terminantemente em 
ter entrevista com o Imperador, que o chamando se mostrava tao 
tolerante e liberal. O idealismo republicano do Dr. Ellis era tao 
profundo, tao sincero, e convicto, pois imbuido da mais pura for- 
magao "yankee", que ele nao acudiu ao apelo do magnanimo mo- 
narca, que tao nobremente sabia respeitar as opinioes alheias, 
mormente quando elas eram a propria essencia da sinceridade e 
o Imperador sabia de sobras quanto eram sinceras as velhas es- 
tirpes paulistas, essas que patriarcais, vinham se extremando na 
lealdade, durante quase 400 anos. Pedro II sabia tambem que 
Dr. Ellis era dessa massa, pois ele era primo do Ministro do 
Imperio, Rodrigo Silva. 

Errou o Dr. Ellis em nao atender ao chamado do Imperador. 
E' que o medico anglo-paulista se lembrava de Washington, de 
Lincoln! Sua formagao fora feita a sombra dos muros da 
Pennsylvania University, em Philadelphia, onde ecoavam ainda 
o ribombo de Gettysburg, em confusao com o tamborilhante 
galopar de Sheridan, no Shenandoah Valley. Todo o idealis- 
mo utopico do velho liberalismo "yankee" se concentrou na al- 
ma ardorosa do paulista de velha estirpe, temperada de grande 
dose do tenaz e impulsive anglo-celta! 

Nao eram as ideias do liberalismo frances, essas que, atra- 
ves dos filosofos escritores da velha Galia, imbuiram o cerebro es- 
caldante dos oradores brilhantes do Segundo Imperio, ou dos 
entao jovens propagandistas da Republica dessa enorme serie 
de "letrados". O Dr. Ellis nao era uma cerebraqao formada na 
cultura francesa. file tambem nao era um influenciado pelo li- 
beralismo whigg, que deu a Joaquim Nabuco a trajetoria que es- 
te parlamentar seguiu no fim do seculo XIX e, mostrou, com Gla- 
dstone, a forga do velho leao britanico. 
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O Dr. Ellis, apesar de meio sangue ingles, transparecido no 
sen fisico nordico alourado, era psicologica e moralmente, pro- 
fundamente "yankee". Nele nem siquer havia impressionado o 
romantismo tao arrebatadoramente simpatico da Virginia on das 
Carolinas, bem como da sacrificada Georgia, da dolente Luisia- 
nia, ou do solido Mississipi. E' que ele nao se emocionava com 
as notas da "Dixie!"! file era um imbuido do espirito das Co- 
lonias da New England, com o ascetismo democratico que vinha 
dos "Pilgrims Fathers". Porisso, o republicanismo do Dr. Ellis 
era mais intimo, muito mais ardoroso. Essa atmosfera ele quis 
implantar na propria familia. Dai ele nao ter correspondido ao 
chamado do Braganqa. 

* 
* * 

Como dissemos acima, em fins de 1886, o Dr. Ellis e sua 
jovem esposa tiveram a sua familia aumentada de mais um re- 
bento masculino, que teve o nome de Adalberto. Avolumava- 
se a familia do pioneiro da lavoura de cafe. Ja composta dos 
dois progenitores e de seis filhos vivos, mais realqados com a 
lembranqa saudosa dos 3 que nao mais existiam. 

A fazenda de "Oliveiras", oasis agricola, isolado na vasti- 
dao sertaneja da mata virgem, transformara-se num Eden ma- 
ravilhoso de uma residencia patriarcal e confortayel que foi a 
tipica moradia do vanguardeiro da avanqada da civilizaqao, cami- 
nhando a par com a derrubada da mata e o plantio da lavoura 
de cafe. 

Era de ver o vigoroso cavalariano anglo-paulista, tisnado 
pelo sol tropical, que Ihe tingira a alva face da cor queimada de 
barro retostado, mas nada pudera com o cobre repolido das 
barbas longas e repartidas ao meio e_nem com o azul profundo 
dos olhos de aqo do moqo abridor de fazendas. 

Do alto de sua montada, o Dr. Ellis determinava e impavido 
testemunhava a derrubada da mata, que caia com o esforqo dos 
machadeiros, caboclos mamelucos de sangue indio, que, infati- 
gaveis, tamborilhavam os seus "Collins" nos troncos bojudos das 
mil perobeiras e jequitibas, cabreuvas e canelas que se abatiam ante 
a tenacidade inflexivel do chefe e o labor continuo e extenuante 
dos machadeiros auxiliando e preparando as novas terras para 
o plantio. 

Assim, avanqava a onda verde, a custa nao so do suor do 
trabalho incansavel, do sangue, do sofrimento, e das lagrimas da 
dor do cativeiro, mas tambem, da tempera de aqo inamolgavel do 
pioneiro paulista, de alma retesada de caboclo piratiningano. 
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Essa gente foi bem digna da sua homerica ascendencia! 
Ela bem mereceu provir da monumental raga de gigantes! 
Ela realizou a implantaqao em nosso solo da lavoura de 

cafe, que, vem sendo o maior monumento de esforqo agricola na 
superficie do planeta. 

A essa gente a nossa entusiasmada e calorosa homenagem! 

* 
* * 

Entao, nesse madrugar de 1887, a "The Rio Claro Sao 
Paulo Railway" atingia a regiao uberrima de Jau, a "terra da 
Promissdo" cafeeira da epoca, para onde se voltavam anciados 
de ambiqao, os olhares cupidos dos plantadores de cafe do Oeste 
paulista. Obedeciam eles a mesma forga atraidora que levou 
para os socavoes doirados da California a "moving frontier'"' 
dos americanos, os mineradores do ouro. 

O Dr. Ellis, que via a sua familia crescer e se encorpar, 
como o pe de cafe, que se alinhava como um dorso gigantesco 
de animal bem penteado, pelos espigoes dividindo as aguas do 
Mogi das do Tiete, enraizado na sua politica rioclarense de pro- 
paganda republicana, nao foi mordido pela gulosa cobiqa que foi 
a mola causadora de haver o cafe se espalhado por todo o nosso 
territorio estadual. 

Os Almeida Prado, os Sampaio, os Ferraz e os Arruda Bo- 
telho, alem de outros, foram, nesse nomadismo agricola, povoar 
esses rincoes, que na epoca eram o fanal, que como uma mina 
de ouro, chamava para a explorar, todas as energias paulistas. 

* 
* * 

E em 25 de Dezembro de 1887, o Dr. Ellis libertou sem in- 
deniza^ao todos os seus escravos, que somavam 42. Para isso, 
ele teve que pagar ao socio, seu cunhado, Joao Baptista de Mello 
Oliveira, a metade do valor desses escravos libertados. 

Errou, o Dr. Ellis? Acertou, ele, com o seu gesto de libe- 
ralidade generosa? Nao importa a resposta. O que vale e o 
espirito, que imbuia o jovem medico-lavrador, o pioneiro anglo- 
paulista. 

O que se ve nessa sua atitude e um idealismo talvez exage- 
gerado, mas profundamente enraizado na sua alma de apostolo 
da liberdade. Era a forma^ao "yankee", que, com Lincoln, 
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Grant e outros, Ihe cunhara na alma esse respeito religiose pela 
liberdade alheia. Nao chegara ele nos Estados Unidos justa- 
mente quando se realizava no Potomac a monumental parada da 
vitoria? Nao vira ele, horripilado, o tombar do grande Abra- 
hao, vitima de Wilkes Booth? Nao sentira ele a reaqao popu- 
lar de Philadelphia, contra essa vinganqa do Sul martirizado? 
Tudo isso, moldara-lhe na alma esse exagerado, mas respeitavel 
fanatismo pela liberdade! A sua tempera ardorosa de sangue 
celta, que o anglo-germanico nao conseguia apagar, fazia-o vi- 
brar com a intensidade de uma lamina toledana. 

A sua inexcedivel coragem moral e a sua confianca em seu 
fisico excepcional, fizeram o resto. Dai a sua aqao dinamica de 
vanguardeiro da liberdade humana. 

Medico conhecedor da biologia e das demais ciencias cor- 
relatas, o Dr. Ellis nao era religioso. Ledor assiduo da Biblia, 
pelo imenso tesouro de filosofia que esse livro precioso possui em 
ensinamentos, o Dr. Ellis nao era catolico, nem cristao, nem es- 
piritualista. Por certo, respeitando a opiniao alheia, ele man- 
tinha a sua, livre de qualquer influencia. 

Enfeixado na fazenda, tendo como companheiros intelectuais 
unicamente os livros de sua biblioteca; isolado no sertao durante 
mais de uma duzia de anos, sem ter com quern trocar ideias, que 
fosse de seu nivel intelectual, o Dr. Ellis se introvertera e erigi- 
ra, em suprema divindade de seu credo, a Liberdade. Dai, a 
sua atuaqao, nessa epoca, que se aproximava da liberta^ao legal 
do negro e da impIantaQao da Republica. Dai, ele ter sido um 
legitimo apostolo do Bern, esse Bern concebido de acordo com a 
moral crista. 

* 
* * 

Em 1888 sobreveiu, como era fatal, a Lei da Libertagao do 
negro. 

Urgia a substituiqao do brago escravo, completamente li- 
bertado! 

A teoria dizia que esse escravo passaria a assalariado, de 
de modo que nada a lavoura viria a sofrer com a falta de mao 
de obra. 

O idealismo utopico que saturava a atmosfera sentimental 
da epoca dizia que o lavrador nada sofreria economicamente com 
a supressao do braqo escravo, pois ele, o agricultor, ainda que 
despojado de seu capital e do rendimento deste, estaria aliviado 
das despesas, antes imprescindiveis para a manutenqao, conser- 
vaqao e paulatina a substituiqao da escravaria. 
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As despesas cada vez mais se tornavam maiores, e as difi- 
culdades para preencher os claros abertos na escravaria pela 
morte, pelas molestias e pela idade, se faziam insuperaveis com 
as Leis da Supressao do Trafico, do Ventre Livre e dos Sexa- 
genarios. 

Alem disso, o trabalho livre estimulado pelo salario, deveria 
ser muito mais eficiente. Apesar de todas essas teorias, o pro- 
blema nao foi resolvido dessa forma tao simplista. O negro, sem 
as peias da escravidao legal, nao mais quis trabalhar. Correu 
como enxurrada para os centros urbanos. Os vicios, entre os 
quais o do alcool, foram as ocupaqoes unicas para ele. 

De nada valiam os argumentos dos teoricos e dos sentimen- 
talistas que tinham promovido de uma maneira tao desastrada a 
libertaqao do negro. Nao viam que a arma que manejavam tao 
canhestramente, tinha dois-gumes. Exploraram o sentimentalis- 
mo piegas da nossa gente, mas feriram as for^as economicas da 
Naqao. 

Para evitar atropelamento de urn transeunte, menos preca- 
vido, o veiculo mal dirigido, em desabalada carreira, machucou 
mais de uma centena de passantes ! 

Dai, o problema premente da falta e mao de obra para a 
golpeada lavoura. So havia uma terapeutica para esse mal: a 
Imigraqao. 

O Estado do Rio de Janeiro, com a sua situa<;ao economica 
primacial no Brasil, que Ihe outorgava a sua outrora opulenta 
baixada e a sua maravilhosa lavoura cafeeira do verde vale parai- 
bano, nao a promovendo com a rapidez, entrou em acelerada 
decadencia, tendo a sua produ^ao esmagada e em ruinas, quase 
suprimida a sua popula^ao adensada e imigrada, em exodo in- 
contido, para S. Paulo e a sua influencia politico-social na Corte, 
quase eliminada. 



Capitulo XVI 

IMIGRAgAO 

O problema da imigraqao e um os mais complexos que se 
apresenta a governaqao de um vasto pais como e o Brasil. 

Para felicidade nossa, justamente quando tinhamos impe- 
riosa precisao de gente para a lavoura, que viesse substituir o 
negro, a Europa, super-povoada, tinha necessidade de, por varias 
circunstancias, fazer emigrar a sua populaqao de alguma de suas 
partes, desenfartando muitos de seus nucleos mais assoberbados 
com o problema do adensamento. 

Seria somente atrair, promover, incentivar a imigraqao da 
Europa, em crise de abundancia, para o Brasil imenso e deser- 
tico, falto de mao de obra ? 

Seria apenas chamar o imigrante, pagar seu transporte, lo- 
caliza-lo nas lavouras abertas? 

Se o problema fosse so esse, seria simplissimo! 
Infelizmente, o problema era e e muito mais complexo, apre - 

sentando muitas outras faces. 
Racionalmente, a corrente imigratoria, deveria de preferen- 

cia se localizar em regioes mais proximas da Corte, onde se si- 
tuava o ponto maximo da civilizaqao, do progresso, da prospe- 
ridade economica, do conforto, etc. do pais. 

De fato, junto a metropole carioca e no seu hinterland pro- 
ximo estava o auge de atividade agricola do Brasil, com o maior 
indice social e economico e o mais elevado nivel vital sulamerica- 
no. Era o verde vale do maravilhoso Paraiba, a custa do qual 
vivera todo o Segundo Imperio, que deveria atrair de preferencia 
a corrente imigratoria. Nao estava essa regiao marcada para 
nela se situarem as massas humanas trazidas pela Lnigraqao ? 

Entao, por que isso nao se deu ? 
Sim, por que nao foi ai que se localizou a gente vinda de 

alem mar? 
A resposta estara em que, a imigra^ao nao foi expontanea 

e sim oficial, promovida pelo governo paulista, que a localizou 
no solo piratiningano ? 

Essa resposta, embora judiciosa, nao explica totalmente, 
pois o Estado do Rio de Janeiro, tambem nao poderia ter pro- 
movido a imigragao? 



— 106 — 

Nao haveria nessa regiao brasileira, quem antevisse o pro- 
blema e procurasse Ihe ministrar adequada terapeutica? 

Onde estavam os grandes estadistas fluminenses do fim do 
Imperio ? 

Haviam se estinguido as estirpes dos Itaborais, dos Macaes, 
dos Paulinos? Nao era a terra fluminense essa pepineira de 
estadistas, que se espalhavam em fulgurante destaque, nas ulti- 
mas decadas do oitocentismo, pontificando na Corte ? 

Nao possuia a Provincia que cercava a Capital do pais, 
essa pujanqa economico-financeira, para realizar a imigraqao, di- 
rigindo-a para suas apalaqadas fazendas, onde as benfeitorias ja 
existentes proporcionavam uma dose de conforto ao trabalha- 
dor rural, muito maior do que em qualquer outra regiao do 
pais? 

Nao era o verde vale do Paraiba a regiao mais prospera do 
pais, a ponto de haver quem dissesse que o vale maravilhoso 
vencera sozinho a guerra do Paraguai ? 

Nao devia a ele, por ventura, o Brasil, a sua posigao no con- 
certo internacional ? 

Nao estavam, pois, todas as circunstancias a gritar bem alto, 
que ai, regiao tao proxima a Capital do pais, deveria ser coloni- 
zada em primeiro lugar pelo imigrante ? 

Nao teve a afortunada Provincia, proxima a Corte, o inicio 
da colonizaqao europeia, com Petropolis, em 1884? Entao, por 
que o Estado do Rio preferiu ver a ruina e a decadencia toma- 
rem conta da sua riqueza economica, causando o exodo de sua 
populaqao, a realizar a imigra^o? 

Sera que a causa disso esta unicamente em o Rio de Ja- 
neiro, na ocasiao, nao contar com gente do estofo do Conde de 
Parnaiba e do Conselheiro Antonio Prado? 

E os agricultores do vale do Paraiba nada fizeram para sal- 
var a sua Provincia ameagada, desde a Lei da Supressao do Tra- 
fico? Nao teriamos aprendido que a superioridade intelectual 
e sempre reflexo de uma proporcional superioridade economica? 
Segundo isso, o Rio de Janeiro fatalmente deveria evidenciar 
essa superioridade intelectual, proporcional a sua superioridade 
economica. Isso aconteceu de fato! Vemos a literatura, a poe- 
sia, as letras, enfim, o desenvolvimento da cidade carioca, re- 
flexo do seu hinterland fluminente, etc.! 

Entao, por que a imigragao correu para Sao Paulo, quan- 
do teria podido se localizar em zona mais proxima do Htoral e de 
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mais conforto, com muito mais recursos? A simples explicagao 
de terem os paulistas tido mais iniciativa, quer me parecer que 
nao basta. 

Eu penso que a verdadeira causa de haver a imigraqao se 
estabelecido em S. Paulo, esta no seu meio geografico, com o seu 
clima semi-tropical de altitude, muito mais proximo do do sul 
italiano ou iberico do que o fluminense, reinante em regiao mais 
internada na zona tropical e situada em altitude bem inferior a 
do Planalto paulista. 

Alem disso, a fama da febre amarela, endemica no Rio de 
Janeiro, teria corroborado, nessa alternativa de afastar das pro- 
ximidades do Rio de Janeiro, a corrente imigratoria, que teria 
sido assim desviada, para S. Paulo. 

Nao ha duvida que, a imigraqao, quando expontanea e vo- 
luntaria obedece a equaqao matematica : 

F X D — D' X T 
I =   

M 

Nessa formula, o fator F significa fonte de riqueza econo- 
mica, que atrai a imigragao; D e a densidade da regiao de emi- 
gragao; D' e a densidade da regiao de imigragao; T os transpor- 
tes, que servem as correntes, que mudam de regiao e M as con- 
diqoes do meio fisico. 

Na hipotese, todos os fatores eram propicios a corrente imi- 
gratoria para a terra fluminense, excepto o fator M, isto e, o meio 
fisico, cujos delineamentos desfavoraveis se apresentavam tao 
acentuados que anulavam os fatores positives. Isso fazia com 
que a imigragao fosse desviada para onde pudesse dispor de ter- 
mos da equagao acima, mais favoraveis. E' precise nao esquecer 
que a torrente imigratoria italiana do fim do seculo XIX era 
semi-expontanea e nao forqada, (1). 

Nao ha duvida nenhuma de grande elevaqao e o ativo do 
fenomeno imigraqao no assombroso crescimento demografico e 
economico de S. Paulo. 

(1) O unico exemplo que se pode citar de imfigracao for^ada e 
a de escravos africanos ou de amerindios nos seculos XVI e XVII para 
o Nordeste agucareiro. 

A imigragao italiana era semi ofic.ial e a iberica, mais expontanea 
ainda. 
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A esse respeito, o pensamento do Senador Alfredo Ellis, mais 
tarde enunciado no Senado Federal, concretizado nas seguintes 
palavras, e o rnelhor reflexo da verdade historica; 

" Sr. Presidente, a lavoura dc cafe, que jd existia an- 
tes da imigragao italiam, constituia um facto assotnbroso, 
jd naquela epoca. Quando a imigragao italiana principiou 
a to mar parte activa e a collahorar na riqueza do cafe, jd se 
enfileiraram nos espigoes de S, Paulo desenas, sendo cen-tenus 
de milhoes de cafeeiros plantados e produzindo. Hoje S. 
Paulo dispoe de oitocentos milhoes de cafeeiros, rcpresen- 
tando esse numero, m lavoura de cafe, a obra mats porten- 
tosa do genero humano na face do globo 

Isso nao e mostra de ma vontade do Senador, quanto ao 
elemento italiano, pois nunca conheci quem fosse tao amigo dos 
italianos como o parlamentar piratiningano! 



Capituix) XVII 

A REPtJBLICA 

Finalmente, em fins de 1889, proclamou-se a Republica no 
pais! 

O Dr. Ellis, ao ter a espetacular noticia, via realizado o sen 
ideal. Eeliz de quem, ao cabo de tantos esforgos, ve integrali- 
zado o concebido ideal! 

O republicanismo do Dr. Ellis, embora fosse oriundo da sua 
formaqao "yankee", entretanto era por ele concebido, nao por- 
que viesse, em sen bojo, a ideia da federacao descentralizadora, 
ideia defendida por Tavares Bastos, mas unicamente pelo que. 
ele continha de progresso para a liberdade humana. 

Nao tenho ciencia de que o espirito descentralizador, con- 
cretizado com os ensinamentos de Tavares Bastos, animado pela 
combatividade de Martim Francisco o terceiro, embaseado pela 
filosofia ardente de Alberto Salles ou de Pacheco e Silva, cimen- 
tado pelo interesse economico paulista, fosse o alicerce do repu- 
blicanismo do Dr. Ellis. Penso que este tinha a sua base no que 
ele representava para o progresso das liberdades civicas, existen- 
tes em estado embrionario na monarquia, como o do republica- 
nismo dos estremados de 1831, com Theophilo Ottoni, por exem- 
plo. 

Teria sido talvez a influencia das ideias francesas, ou ingle- 
sas, sobre democracia, com declinio da influencia "yankee". 

E' possivel, mas eu nao tenho lembranqa, durante o meu 
convivio intelectual com o Dr. Ellis, ter este concebido o sen as- 
cendrado republicanismo, influenciado pelas palavras de Ruy 
Barbosa "Federagdo on Repiiblkct", ou de seu contato inte- 
lectual, em Rio Claro, com o seu grande amigo Campos Salles. 

E' sabido o complexo de ideias de Campos Salles, baseado 
na descentralizaqao. Mais tarde, quando o eminente estadista 
exerceu a maxima magistratura da Na<;ao, ele pds em pratica o 
"substractum" das suas ideias, com a sabia politica dos governa- 
dores, que era o exercicio da Federaqao. 

Proclamada a Republica, novos horizontes se teriam rasga- 
do ao Dr. Ellis e sua familia. 

files iriam deixar o meio rural paulista e se passariam para 
os centros urbanos do Rio de Janeiro e da capital de S. Paulo. 

O Dr. Ellis, figura das principais do novo regime, iria to- 
mar parte ativa na alta politica nacional e na dire^ao do pais. 
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Ligado as principals cabeqas implantadoras da Republica, o> 
Dr. Ellis, por certo, seria um dos diretores da nova politica bra- 
sileira. 

Alem disso, era tempo de o jovem medico-agricultor, com 
os sens, procurar centro civilizado, onde pudeses educar os filhos, 
que ja iam atingindo a idade em que, a simples educaqao domes- 
tica se faz insuficiente. Dai a ideia de ser abandonada a regiao^ 
do cafe. 

Em 1890 foi vendida a fazenda. Pessimo negocio! Com- 
prou-a Jose Mariano Aranha. Com a alta do cafe e a inflaqao, 
o novo comprador pagou o custo da fazenda com uma unica safra 
de cafe. Foi um pessimo negocio feito pelo Dr. Ellis! Homem 
dotado de privilegiada inteligencia, aliada a aguda percepqao e 
a bom senso notavel e equilibrado, e a um magnifico sentimento 
de previsao, o Dr. Ellis era um pessimo homem de negocios! 
file, mais afeito as cousas intelectuais, nao dava ao mercantilis- 
mo grande importancia. 

Talvez a ambi^ao nao tivesse se desenvolvido muito nesse 
homem profundamente altruista, que so pensava no bem estar 
das pessoas que Ihe eram caras, sacrificando sempre o seu pro- 
prio conforto. 

Em todo o contato, que, durante muitos anos, tive com o. 
Dr. Ellis, sempre observei nele um excepcional desapego as ques- 
toes relativas ao seu interesse financeiro. Por certo, o Dr. Ellis, 
cuidava com afinco do aumento do seu patrimonio, mas nao o 
fazia tangido por qualquer sentimento de egoismq e de amor ao 
conforto e sim para assegurar aos seus, isto e, aos da sua fama- 
lia, uma vida mais tranquila. 

Entretanto, ele, que nada herdara, renunciando em favor da 
irma Sophia, a magra heranqa paterna, e que devia tudo que pos~ 
suia, ao seu rude trabalho, devia ter direito a um bem estar^ 
Isso, porem, que com exclusao, devia Ihe caber, ele preocupava-se 
em transferir aos filhos. Nunca o Dr. Ellis pensou que os filhos 
deviam trabalhar, como ele havia feito, se quizessem possuir alga 
algo de seu. 

Jamais o Dr. Ellis teve em mente, a ideia de que os filhos,. 
nao herdassem, mas conquistassem o direito de viver, a custa 
propria, como ele o fizera. O Dr. Ellis levou a vida toda, a se 
preocupar em avolumar o seu patrimonio, nao para si, mas para 
os filhos, aos quais ele queria poupar as agruras da vida. 

Parece que ele, sabendo a custa propria, quanto era precisa 
se esforqar, para conquistar o dificil direito de viver, sempre quis. 
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poupar a seus descendentes esse rude labor! Com essa preo- 
cupaqao afanosamente lutava e trabalhava por duas geragoes. 

Embora fosse esse sentimento do Dr. Ellis profundamente 
humano, entretanto nao e aconselhavel! Cada um deve viver 
exclusivamente a custa de seu proprio trabalho. Nao merece 
subsistir, quem refugia em herangas, a preguiga de auferir re- 
ceitas conquistadas pelo proprio esforgo. 

Como eu disse acima, o humano e o contrario dessa norma e 
o Dr. Ellis exagerava essa tendencia humana, em procurar sua- 
vizar aos filhos os esforgos que tivera de dispender. 

Realizado o pessimo negocio da venda da fazenda Olivei- 
ras, o Dr. Ellis, com a sua ja volumosa familia, composta da 
esposa e de seis filhos, se transferiu para S. Paulo, indo morar 
em um "chalet" situado na rua Pedroso, proximo ao caminho 
que, do Piques, demandava Santo Amaro. Isso em 1890, quan- 
do o Cel. Chiquinho, ja Visconde da Cunha Bueno, ainda mora- 
va nessa mesma rua, na esquina com a nova rua da Liberdade, 
que era o inicio do caminho Vergueiro, para Santos. Nesse 
mesmo ano, o Dr. Ellis foi eleito deputado federal, para a Ca- 
mara Constituinte, que iria elaborar a lei basica da Republica. 

la comegar a vida politica do Dr. Ellis, ainda que nao hou- 
vesse por completo, cessado a sua atividade agricola. Esta re- 
comegaria mais tarde! 





A representagao paulista 
na Constituinte de 1891. 
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PARTE II 

Capituw) I 

NA ASSEMBLfilA CONSTITUINTE 

Eleito dqiutado federal, pelo 8.° Distrito Eleitoral, o Dr. Ellis, 
com sua famxlia, como ja vimos, abandonou o meio rural e dei- 
xando sua esposa e filhos instalados em S. Paulo, foi para o Rio 
de Janeiro, onde deveria se reunir aos escolhidos pelo povo, para 
a feitura de uma nova lei basica. 

Nessa epoca, toda a Estrada de Ferro Central do Brasil ja 
havia sido incorporada ao patrimonio da Uniao, por um decreto 
de Deodoro, que encampava a Estrada de Ferro Norte do Es- 
tado, de S. Paulo a Cachoeira, construida em 1877, com capitals 
paulistas particulares. 

No Rio de Janeiro, regiao insalubre, onde grassava, entao, 
em carater endemico e virulento a febre amarela, era perigoso 
para a familia do Dr. Ellis, a qual, nao o tendo acompanhado, ele 
se viu na contingencia de se hospedar em hotel, tomando acomo- 
daqoes no Hotel Nacional, na rua do Lavradio, situado no bairro 
aristocratico dessa epoca, do fim do seculo XIX, ao tombar do 
regime imperial. 

O Dr. Ellis, nao sendo formado em Direito, e nem sendo 
especializado em Ciencias Sociais, nao deveria, nem era de ser 
mister se ressaltar no Parlamento, que elaborava uma Consti- 
tuiqao. E' claro que ele nao sendo jurista, nao deveria ter a 
bagagem cultural, nesse ramo do saber humano. Em materia 
de Sociologia, a soma de seus conhecimentos, tambem nao se- 
ria grande e a nao ser o que dizia respeito ao senso comum, ele 
nada devia conhecer em Ciencias Sociais, mesmo porque nao 
havia entao sociologo no Brasil, onde o estudo de Ciencias So- 
ciais era nulo e a prova disso, e que a primeira Lei Basica da 
Republica e defeituosissima, do ponto de vista social, pois alem 
de nao dar aos Estados grande elasticidade de autonomia, prin- 
cipalmente economica, claudicou lamentavelmente em materia de 
distribuiqao de rendas, pois atribuiu a parte do leao das arreca- 
dagoes fiscais a Uniao, deixando os Estados e os Municipios, em 
precarissima situagao. Com isso, o Congresso Constituinte exe- 
cutou uma Carta Magna, centralizando, de tal modo, as ativi- 
dades do Pais e dando a Uniao tantos direitos e poucas obrigagoes, 
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como se o Brasil fosse um pais pequeno e homogeneo, com am- 
plas comunicaqoes, como por exemplo, Portugal, Inglaterra, Ita- 
lia, Franqa, etc. 

A Constituiqao brasileira entao votada, foi, em. parte, cal- 
cada na dos Estados Unidos, como se o Brasil oferecesse um 
painel geografico, social, economcio, etnico, etc., semelhante ao 
norte-americano! 

Entao Ruy Barbosa, "magna pars", e grande astro no Con- 
gresso Constituinte, do qual era o expoente maximo do bacha- 
relismo, isto e, dos "letrados", e chefe do idealismo utopico, que 
embebedou as altas esferas do intelectualismo brasileiro, ja ene- 
briado de pieguismo, pontificou. 

Faltou ao Congresso Constituinte um Tavares Bastos, em- 
bora tivesse um Barbalho, que clareasse as realidades brasileiras, 
que um Ruy Barbosa, muito impregnado de cultura juridica e 
saturado do espirito "yankee", nao podia ver, senao em escala 
minima. 

Eu penso que a carencia de um golpe de vista sociologico 
foi mais prejudicial ao Dr. Ellis, que a falta de bagagem juridica. 
Esta nao teria sido necessaria, na bancada paulista, pois nela 
fulguravam varios vultos de juristas eminentes, que poderiam 
ter suprido essa lacuna, enquanto que a parte sociologica nao 
havia quern pudesse influenciar o ambiente parlamentar, no sen- 
tido de ser elaborada uma Magna Carta, ajustada ao estado so- 
ciologico brasileiro. 

De fato, toda super-estrutura juridica deve se erguer sobre 
uma infra-estrutura sociologica e economica, que, com exatidao 
retrate a situaqao real do pais, para o qual se legisla. 

Enquanto o sociologo e economista sao o medico, que faz o 
diagnostico e ministra ou aconselha adequada terapeutica, o ju- 
rista e o farmaceutico, que elabora o remedio. E' muito dificil 
se encontrar cumulativamente na mesma pessoa, o exercedor das 
duas funqoes. 

Assim, foi elaborada uma Constituiqao, inadaptada ao es- 
tado de fato do pais. Com isso, todos se prejudicavam, pois o 
estado perene de desassossego e de mau-estar anarquico, no pe- 
riodo republicano, e sintoma de que existe alguma cousa de 
errado na nossa estrutura nacional, que vai produzindo no pais, 
esta febre continua, desde os primordios do Governo Provisorio, 
com a interrupqao, apenas do periodo de guerra externa, que foi 
como uma cocaina anestesiadora do nosso mal. Sim, porque 
nao ha efeito, sem causa! Como eu disse acima, todos se pre- 
judicaram, com essa lei inadequada as realidades brasileiras. 
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Mas, de todos o que maiores prejuizos teve, foi S. Paulo, 
que e o maior, pela sua demografia e pela sua economia. 

Nao que a bancada paulista nao tivesse sabido cumprir a 
sua missao, mas e que, alem do regionalismo nao ser muito in- 
tenso na epoca, nao havia quem tivesse cultura muito especiali- 
zada em Ciencias Sociais. 

O Dr. Ellis era profundamente paulista! Pode-se dizer 
mesmo, que nao havia e nunca houve paulista mais fervoroso do 
do que ele, que dizia, em seus discursos, como Feijo; "ser pau- 
lista, par merce de Deus". 

file era tao apaixonado por S. Paulo, que a sua voz mudava 
de entonagao, quando falava em sua terra, cujo nome era pro- 
nunciado de urn modo todo especial e em torn inegualavel. Tenho 
tentado imitar esse torn especial, mas nada tenho conseguido. 
Tive ocasiao de ver mais de uma vez, o Dr. Ellis se emocionar, 
profundamente, ao evocar S. Paulo, o seu passado, etc. Se o 
Dr. Ellis tivesse vivido nos dias luminosos de 32, teria ido para as 
trincheiras, por S. Paulo, e, se nessa quadra brilhante da vida 
paulista, a sua numerosa prole masculina tanto se destacou, foi 
obedecendo a um indeclinavel imperative de alem-tumulo! 

Por S. Paulo, tudo foi pouco! 
Nem se diga que os deputados paulistas nao tinham cul- 

tura juridica, para o desempenho do mandate. Havia juristas, 
mas nao havia sociologos. O Dr. Ellis, entretanto, se nao era 
especialista em Ciencias Sociais, era conhecedor da historia epi- 
sodica, no que ele se mostrou inexcedivel. Mas se essa forma 
de cultivar o passado humano, outorga ilustraqao, nao empresta 
erudiqao! 

Dest'arte, a Assembleia Constituinte, na falta de sociologos 
e de economistas, ficou entregue a loquacidade e ao espirito de 
jurista e a cultura livresca de Ruy Barbosa. E' precise ficar bem 
claro que na epoca reinava o bacharelismo piegas, verborragico^ 
romantico e utopico, o mesmo que encheu o periodo do Segundo 
Imperio e que naturalmente prolongou-se pelo periodo republi- 
cano e ainda hoje e visivel. Com isso, nao foi possivel a com- 
preensao do espirito real de uma Federaqao, tal como a exigia o 
estado de fato do pais. fiste, pelos seus atributos de regionalis- 
mo, de heterogeneidade, imperativamente pedia uma super-fede- 
raqao, isto e, uma federa^ao do tipo australiano. Em lugar disso, 
os Constituintes, magnetisados pelo liberalismo democratico, le- 
trado e utopico de Ruy Barbosa, deram, ao Brasil republicano 
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um simulacro de Federaqao, na qual a centralizaqao tinha e tem 
um colorido muito mais forte que na norte-americana. {"Obrax 
Completas", R«y Barbosa). 

A bancada paulista, composta de poucos deputados, nao 
poude impedir que o monstrengo constitucional fosse votado e 
posto em vigencia. 

Apenas os positivistas e os castilhistas gauchos, com Joao 
Barbalho e Leopoldo Bulhoes pensavam na super-federaqao, que 
deveriamos ter. Dos paulistas, talvez Campos Salles, influen- 
ciado, pelas ideias lucidas e percucientissimas, do grande pen- 
sador Alberto Salles, o erudito autor do "Patria paulista", teria 
sido mais descentralisador. Como dizia o sergipano Joao Ribei- 
ro, o Brasil e um vasto arquipelago de ilhas, isoladas e sem co- 
municaqao, entre si. Para o Centro, deveria ser deixado estri- 
tamente o necessario para viver, como recomendava Barbalho. 
E' precise dar a esse estado de cousas uma super-estrutura juri- 
dica adaptavel. Acerta magnificamente o intelectual per- 
nambucano Jose Maria Bello, no seu livro, onde fui aprender 
muita cousa, "Historia da Republica", 25 ao perfilhar o sabio 
ensinamento do manifesto de 1870 : 

"Centralizagao — Desmembramento; Descentralisagao-Uni- 
dade". 
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O Senador Alfredo Ellis 
caricaturado pelo lapis do 
notavel caricaturista J. Car- 
los do " O Careta — 1912. 

J\ 

Em 1912 a candidatura do Senador Alfredo Ellis e levantada pela mocidade 
estudiosa paulista, para suceder Albuquerque Lins no Governo de S. Paulo, 



Capitulo II 

NA POLlTICA 

Logo os paulistas entraram em antagonismo com o chefe do 
Governo Provisorio. Nao e do meu proposito fazer um estudo 
em torno da ruptura politica, em que o Partido Republicano Pau- 
lista se colocara em antagonismo ao Marechal Deodoro da Fon- 
seca. Outros mais especializados e mais abandonados de talento o 
farao. Eu me limito a constatar o fato e a marcar que o Dr. 
Ellis, naturalmente acompanhou o seu Partido e, com este, per- 
correu impavido, todos os quadros da via sacra da oposiqao ao 
chefe do governo do 1.° periodo republicano, (1). 

O presidente do Estado de S. Paulo, que entao apoiava o 
Marechal Deodoro, era o Dr. Americo Brasiliense de Almeida 
Mello, chefe republicano de grande e destacada eminencia, a qual 
vinha desde os tempos heroicos da propaganda. Americo, co- 
mo de resto, todos, com exce^ao de Lauro Sodre e os governa- 
dores estaduais, ficaram com Deodoro. O P. R. P. preferira 
ficar com seus ideais e principles que defendera na propaganda. 
Abandonava desinteressadamente o "capitolio" e buscava varo- 
nilmente as "tarpeias" da oposiqao! 

Como disesmos no capitulo anterior, nessa epoca o Dr. Ellis 
morava no Hotel Nacional, situado na rua do Lavradio, no Rio 
de Janeiro. Era seu companheiro de quarto, o Cel. Paulino Car- 
los de Arruda Botelho, deputado paulista, amigo intimo do Dr. 
Ellis, chefe de grande prestigio em S. Paulo e no distrito poli- 
tico, que tinha essa cidade por sede, pois os Botelhos, com o 
Conde do Pinhal a frente, vindos de Piracicaba, eram dos mora- 
dores mais antigos de S. Carlos. 

(1) O Deputado Ellis, no flim do Governo Provisorio, tentou inu- 
tilmente apaziguar a contenda, entre Deodoro — Lucena e os paulistas, a 
qual havia atingido a hostilidade, reunindo em sua residencia, no Rio de 
Janeiro, a rua Silveira Mjartins, os proceres paulistas e os representantes 
da politica de Deodoro, entre os quais o Barao de Lucena e o Marechal 
Pires Ferreira. 

O acordo fracassou, depois de haverem os representantes de Deodo- 
ro aceito todas as exigencias dos paulistas. 

O fracasso foi devido a absoluta intransigenoia dc Prudente que nao 
tinha confianqa no cumprimento do acordo, por parte de Deodoro - Lucena. 

Eu possuo, a esse respeito boa documentaQao, a qual nao reproduzo, 
para nao tornar, ainda, mais longo este modesto trabalho. 



— 118 — 

A familia do Dr. Ellis havia, como vimos anteriormente, per- 
manecido em S. Paulo, morando em um "chalet" na rua Pe- 
droso. 

Nos fundos dessa casa havia um po^o que, a abastecia de 
agua, porque a rede de aguas e esgotos nao havia ainda chegado 
a esse ponto da cidade. Esta, depois do inicio, em grande escala 
da imigra^ao italiana e do fim da escravatura, tivera um enorme 
crescimento, que teve como causas, os seguintes itens: 

a) aumento da populaqao pela entrada de elementos urba- 
uos nacionais e extrangeiros, emigrados, atraidos pela prosperi- 
dade cafeeira. 

b) aumento da populagao pela vinda dos antigos escravos, 
que se urbanizavam em incontida avalanche. So ficaram no meio 
rural, os residues da massa de escravos libertados. 

c) com a febre amarela, epidemicamente lavrando em Cam- 
pinas e outras cidades do Estado de Sao Paulo, pela situaqao geo- 
grafica da capital paulista, na crista do Planalto, estando imune 
de febre, recebeu ondas de moradores dessas outras cidades. 

d) aumento do potencial industrial de S. Paulo, pelo pro- 
tecionismo alfandegario e pela queda do cambio. 

e) aumento da riqueza cafeeira, com o crescimento da pro- 
dugao. 

Essas cinco causas, agindo concomitantemente, determina- 
ram a capital do Estado, um crescimento inegualavel no mundo, 
passando de 60.000 habitantes em 1890, para 250.000, em 10 
anos, em 1900, (2). 

Com esse prodigioso desenvolvimento, a rua Pedroso, que, 
em 1891, ainda era arrabalde distante, em que, isoladas, se lo- 
calizavam as chacaras paulistanicas, moradias das familias patri- 
arcais, de entao, esse arrabalde foi, aos poucos, sendo envolvido 
pelos tentaculos da cidade, de modo que, logo ficou dentro de 
zona urbana central, provida de fartos meios de comunica^ao. 

Mas, entao, a rua Pedroso, ainda, era arrabalde distante do 
centro urbano e nao servida, pela rede de abastecimento de aguas 

Dai, a necessidade de um poqo nos fundos do terreno da 
casa. Certo dia, nesse ano de 1891, um dos filhos do Dr. Ellis, 
brincando junto ao poqo, que aberto, recentemente, ainda estava 
desguarnecido de amurada protetora, caiu no baratro liquido e 
disso resultou a morte do menino. 

(2 A populagao da cidade de S. Paulo, que era de 26.000 habitan- 
tes em 1872, aumentou para 47.000 em 1886; para 60.000 em 1890 e para 
250.000 em 1900, para atingir a 2 milhSes hoje, meio seculo ckpois. 
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O Dr. Ellis, que era um sentimental, profundamente apega- 
do aos de sua familia, sofreu um rude e arrazador golpe. De 
fato, o representante paulista, embora se esforqasse por nao de- 
monstrar, era um romantico afetivo, cheio do mais enternecido 
carinho pelos seus. Isso ele procurava disfarqar, revestindo-se 
de uma severissima mascara de inaudita truculencia, cousa que 
fazia confirmar, pelo "facies" carrancudo e impassivelmente 
frio, que era a sua habitual aparencia. 

O golpe fe-lo curvar, mas nao o abateu, tal era a sua tem- 
pera. 

file poderia entao repetir as palavras sombrias, mas cheias 
de filosofia, que Dante pos nos labios de Francesca da Rimini, 
no seu Canto V da "Divina Comedia": 

"Nessun maggior dolore 
che ricordarsi dei tempo felice 
Nella miser ia". 

O "tempo felice" do Deputado Ellis foi o decorrido de 1882 
a 1889, na fazenda "Oliveiras". A sua venda foi uma tremenda 
cabe^ada, dada em holocausto ao Moloch da politica. 

"Oliveiras" era um florido jardim, onde corria "leite e mel" 
da fartura e da euforia. Ai, nesse sublime recanto do amago da 
terra roxa, viveu Alfredo Ellis os melhores tempos de sua vida, 
rodeado dos seus, que cresciam, ao contato suave do nosso ado- 
ravel meio rural. 



Capitulo III 

A REVOLTA DE RIO CLARO 

Com a dissoluqao do Congresso, decretada por Deodoro em 
3/11/1891, o Dr. Ellis em S. Paulo se reuniu aos seus amigos 
e correligionarios do Partido Republicano Paulista, como Pau- 
lino Carlos de Arruda Botelho, Bernardino de Campos, que fora 
Presidente da Assembleia Legislativa dissolvida por Deodoro, 
por ocasiao do famoso "golpe de Estado", Jorge Tibiriqa, Pru- 
dente de Moraes, Campos Salles, Manoel de Moraes Barros, 
Francisco Glycerio, Cerqueira Cezar, Rodolpho Miranda e ou- 
tros, (1). Ficou resolvido entao, pelo Partido, em reuniao no 
edificio do "Correio Paulistanona noite de 9, que se faria uma 
revoluqao contra o Governo paulista, o qual, como ficou dito, 
apoiava decididamente o "golpe de estado" de Deodoro, anti-de- 

(1) O golpe de Deodoro-Lucena, dissolvendo o Congresso, causon 
profundo abalo moral no Deputado Ellis, que desalentado escreveu a se- 
guinte carta ao seu amigo e compadre Ezequiel Freire. 

" O que Ihe dim ? Como explicar: o golpe de Estado 
que tanto procure! evitar, trabalhando por um accordo entre 
dois poderes? Impossivell 

Basta dizer-lhe que tenho o desespero na alma e do- 
loridas todas as fibras do meu coraqao. 

" Finis Poloniae! Finis reipublicae! " 
Entramos no regimen da caudilhagem, compadre! 
Hoje, desilludido, so trabalharei pela separacao de S. 

Paulo 

Momento de angustioso desabafo, levado naturalmente pelo deses- 
pero, a que nos obrigam os desmandos, pouco inteligentes de uma Uniao. 
que, para nos, tern sido madrasta! 

Essa atitude profundamente revoltante e injusta e a causadora de to- 
dos esse surtos die; revolta, que acarretam situagoes extremadas como esta 
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mocratico, porque havia dissolvido o Congresso, composto de elei- 
tos pelo povo. Resolveu tambem o Partido, nessa ocasiao que, 
o Dr. Ellis seria o chefe supremo da revolta e iria para Rio Cla- 
ro, que seria o centro capital, onde comeqaria o movimento be- 
lico, que deveria vir da periferia para o centro, onde se locali- 
zava a sede do governo estadual, chefiado pelo Dr. Americo Bra^ 
siliense de Almeida Mello, favoravel a Deodoro, e sustentado 
pela forqa federal comandada pelo Cel. Castello Branco. Para 
S. Carlos, com igual incumbencia, fora Paulino Carlos de Arru- 
da Botelho e Francisco da Cunha Bueno, para Jau, Brotas e 
Dois Cdrregos, fora o Dr. Alvaro de Carvalho, para Limeira o 
Cel. Joaquim Antonio Machado de Campos e o Dr. Ezequiel Ra- 
mos, etc. todos sob as ordens do Dr. Ellis, que seria o chefe su- 
premo da revolta contra o Governo do Estado. A proposito desse 
movimento, eu transcrevo, data venia, o relato sobre o mesmo do 
"Album Historko de Rio Claro", 61-64: 

e manifestagoes de desespero, como a que acabamos de ver. E precis© 
que os deprimem inutilmente as nossas forgas economicas pensem que 
tambem somos seres humanos! Arrancam os nossos recursos, para os 
espalhar generosa e perdulariameiite, em empredimentos visavelmente im- 
produtivos e em regioes absolutamente estereis, sem a menor perspectiva 
de lucros. 

Usando dessa manifesta iniquidade, entretanto, nao compreendem as 
nossas atitudes desesperadas. Nao se iludam os centrais, pensando que 
nao ha reagao contra estas injustigas, que nos vitimam continuamente. 
Todos percebem e todos contra isso reagem. Naturalmente a reagao e 
sempre de acdrdo com o temperaroento de cada um. Uins sao violentos, 
desabridos e ribombantes! Outros, expansivos e declamadores ! Outros, 
ainda reconcentrados e impacientes! Outros timidos e pacatos! Outros 
dinamicos e arrojados. Mjas todos compreendem que nao e com vinagre 
que se retem as moscas! 

Resumindo: alguns, prudentes, murmuram, mas outros, mais atrevi- 
dos falam alto. Alfredo Ellis, com seu temperamento em ebuligao con- 
tinua, nunca aprendeu a murmurar. Dai, a sua expansao! 

" Na noite de 8 para 9 de Novemlbro, reuniram-se na sala do pavi- 
mento superior do ediifioio do " Correio Paulistano", sito a rua IS de 
Novembro em S. Paulo, onde Ihoje se acha a " Camisaria Colombo", pre- 
sentes os ohefes republicanos paulistas, sobresahindo Prudente de Moraes, 
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Campos Salles, Bernardino de Campos. Nessa reuniao fkou resolvido 
fazer-se a revolugao do interior do Estado, trazendo ella a insurreicao da 
peripheria para o centro, no sentido de obrigar o Dr. Americo Brasiliense 
a deixar o cargo. Para esse fim foi chamado Alfredo Ellis que aceitou 
a incumbencia dedicada e perigosa de insurreicionar o noroeste de S. Paulo, 
tendo sob suas ordens os chefes de Limeira Cel. Joaquim Antonio Machado 
de Campos e Dr. Ezequiel de Paula Ramos, Francisco da Cunha Bueno, 
seu cunhado incumbido de chefiar a zona de S. Carlos do Pinhal e o Dr. 
Alvaro de Carvalho, incumbido do levantamento da zona de Dois Cor- 
regos, B rotas, Jahti. 

O centro da revolugao, de acordo com o que ficara combinado foi a 
cidade de Rio Claro, sob a chefia do Dr. Alfredo Ellis, actual senador por 
S. Paulo, tendo as suas ordens o directorio politico local, comiposto dos 
srs. Cel. Diogo Salles, Dr. Manoel Pessoa de Siqueira Campos, Cel. Mar- 
cello Schmidt, Sergio Gurjao, Gualter Martins, contando com os dedi- 
cados companheiros Cel. Joaquim Salles, Dr. Joao Americo Scares Ba- 
ptista, os irmaos Camargo de inexcedivel bravura, Jose David Teixejra, 
Bento de Almeida Prado, Joao Pinto Pereira, Andreas Schmidt, Arthur 
Vasques, dhefe da Estagao e Benedicto Leite de Freitas Junior. Todos 
collaboraram activamente no movimento revolucionario, seguindo sem he- 
sitagao os seus chefes, arriscando as proprias vidas com o maior despreen- 
dimento e patriotismo. 

Os chefes ameriquistas, sob a dire^ao do Dr. Sa Barreto, Presidente 
da Intendencia, tendo as suas ordens o comnnandante do forte destaca- 
mento policial Tte. Baptista da Luz, (de extraordinaria bravura tanto 
que chegou a ser commandante de toda a For^a Policial de S. Paulo) 
suspeitavam qualquer movimento, desde que perceberam a chegada a Rio 
Claro do entao Deputado Alfredo Ellis. Este levava instrugoes para ini- 
dar a revolta do dia IS a 20 e disso havia dado conhecimento aos chefes 
e sub-chefes do partido, tendo mesmo enviado emissaries aos diversos por- 
tos para angariar nao so proselitos como combatentes. Entre esses, fo- 
ram os principals o Dr. Bento de Almeida Prado, Manuel de Camargo, 
Joao Pinto Pereira e Manuel de Camargo Neves. 

Providencias ja haviam sido dadas, nao so para a aquisigao de todo 
o armamento e munigoes existentes no mercado de Rio Claro, como tam- 
bem ja estaria providenciado para a fabricagao de 100 langas. 

Estava deliberado entregar-se o commando das forgas revoluciona- 
rias aos irmaos Cel. Francisco e ao major Carlos Pinho. 

De accordo com a resolugao tomada em S. Paulo, deviia a revolta 
estalar no dia 15. No dia 14, porem, pela manha o Deputado Alfredo 
Ellis recebia um telegramma do Dr. Campos Salles dizendo: " Preci- 
samos de um ponto de apoio. Se estiver pronto rompa a Revolugdo. Pe(o 
retirar minha mde para fora da cidade". 
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De fato, dada a avangada idade da illustre matrona, que tinha va- 
ries filhos envolvidos na revolta, como Joaquim e Diogo Salles, nao po- 
deria ella suportar qualquer cheque. 

Apezar de reiterada insistencia, a matrona illustre, encerrando-se 
num oratorio particular, no proprio quartel general da revolta, recusou- 
se sahir, conservando-se em oragao enquanto corria risco o exito da lucta 
que se iria travar entre as forgas revolucionarias e o forte destacamento 
commandado pelo Tte. Luz. 

Antes do rompimento, no intuito de reunir todos elementos e evitar 
a remessa de tropas de S. Paulo pela estrada de ferro Paulista, o Deputado 
Alfredo Ellis, acompanhado do Estado Maior dos chefes republicanos, dc- 
pois de conferenciar com o ohefe da Estagao, Sr. Arthur Vasques, ordenou 
a este que telegraphasse ao chefe do trafego da Paulsta, em Campinas, Max 
Mundt, exigindo sob pena de destruigao de parte da linha, o compromisso 
de nao transportar tropas de S. Paulo sem aviso e licenga previos. A 
resposta immediata do sr. Miax Mundt foi de recusa a imposigao. Diante 
della, o chefe da revblugao nao hesitou em ordenar o levantamento de 
trilhos e a explosao da ponte sobre o Atibaia. 

Communicada essa deliberagao a Directoria da Companhia, o Dr. 
Elias Chaves, entao presidente da Companhia, deu ordem para que a es- 
trada fosse entregue ao Deputado Alfredo Ellis, ficando sob sua respon- 
sabilidade os prejuizos que pudessem resultar de quaisquer actos ordena- 
dos pelo chefe da revolugao. 

Conseguido isso, os chefes revolucionaniios, com o Deputado Alfredo 
Ellis a frente, foram conferenciar em seguida com o Dr. Walter Ham- 
mond, director da "Rio Ctaro". Intimado a fornecer um trem para 
transporte de forgas, para qualquer ponto, e entrega dos elementos de que 
dispunha a Estrada, recusando-se por dizer-se neutro e nao poder agir, por- 
tanto contra o governo, foi intimado o inspector do trafego, Dr. Andreas 
Schmidt, com cujo apoio contavam e pae dos companheiros Marcello e 
Cornelio Schmidt, a entregar quaisquer requisigoes conservando de fogos 
acesos uma locomotiva com os respectivos vagbes para o transporte de 
forgas do interior. 

Na ultima reuniao flicou, entao, deliberado, por unanimidade a ado- 
pgao do piano premeditado pelo ohefe da revolugao, no sentido de evitar 
morticinio que, infalivelmente se daria, desde que se travasse a lucta com 
o forte destacamento, selecionado da forga policial do Estado, para do- 
minar a aggremiagao republicana, que era a mais forte do antigo 8.° Dis- 
tricto, sede e centre da acgao subversiva. 

O piano consistia em obter-se refens do grupo contrario, neutrali- 
zando a acgao do Tte. Luz, a quern o Dr. Sa Barreto, em conferencia 
intima havia aconselhado o fuzilamento do chefe da revolugao, Deputado 
Alfredo Ellis. Observando-lhe o Commandante da forga que nao co- 



— 124 — 

nhecia pessoalmente o Dr. Sa Barreto Ihe dissera que facil Ihe seria 
rcconhece-lo, porque alem de ser um homem alto, magro, barba ruiva, era 
o unico no Rio Claro que usava collete e gravata branca! 

Em execugao de ordens, foram presos os chefes e auctoridades locais 
Sa Barreto, Cap. Jose de Campos Negreiros, Benedicto de Oliveira, Fran- 
cisco Ignaoio da Fonseca e outros, sendo guardadas as residencias de ou- 
tros chefes " ameriquistas " ou monarquistas, como, por exemplo, o Barao 
de Dourados, que ficou impedido de sahir de Rio Claro. Esses prisio- 
neiros, guardados debaixo da maior vigilancia, numa sala do Quartel Ge- 
neral, as vistas de dedicados republicanos, sabendo que seriam as primei- 
ras victimas, se por ventura, a forga atacasse, trataram de evitar a lucta, 
escrevendo e ordenando a capitulagao do Tte. Luz, Commandante da 
mesma. 

De fato, este, depois de detida conferencia, reconhecendo a superio- 
ridade de forgas dos adversaries, deliberou capitular e entregar as " Ccrm- 
hlain" (miarca de carabinas) por exigencia dos chefes revoludonarios, 
depois de haver confabulado com os Alferes e officiaes subalternos que 
commandavam o destacamento. 

A acta da deposigao das auctoridades e da descrigao da victoria da 
revolugao, foi lavrada pelo Dr. Manoel Pessoa de Siqueira Campos e 
assignada pelas auctoridades depostas, sendo a primeira a langar seu nome 
o Dr. Sa Barreto, principal adversanio, que foi assignar a sua propria de- 
posigao, no logar em que foi erigido o monumento que commemora o 
triumpho grandioso da revolugao, desarmou-se a tropa, recebendo os che- 
fes da mesma todas as carabinas, deixando, porem, como homenagem a 
bravura do destacamento, as baionetas de que se adhavam armados, reti- 
rando e deixando sob a guarda dos chefes republicanos, as carabinas por- 
que assim evitavam o derramamento de sangue. 

Copia authentica da acta da deposigao da Intendencia e reintegragao 
da Intendencia transacta e das autoridades policiaes e municipaes: 

"Aos treze dias do mez de Nov." de 1891, nesta cidadde de S. J. de 
Rio Claro, no pago municipal, presentes os intendentes Dr. Francisco de 
Castro Sa Barreto e Dr. Jose Ignacio da Fonseca, na ausencia dos demais 
intendentes, o povo em massa, dirigido pelos cidadaos Dr. Alfredo Ellis, 
deputado ao Congresso Federal, Diogo Eugenio de Salles, Dr. Joao Americo 
Baptista, Dr. Manoel P. Siqueira Campos e outros, depois de eloquente 
discurso proferido pelo Dr. Alfredo Ellis, foram depostos, por entre accla- 
magao do povo, a Intendencia representada pelo seu presidente, Dr. Frco. 
Castro de Sa Barreto, e Intendente Dr. Jose Ignacio da Fonseca e procla- 
mados Intendentes os cidadaos Francisco de Assiz Salles, Roberto de Al- 
meida Leme, Conrado Kck, Jose Jacintho de Moraes, Felicio Antonio Cae- 
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tano, Eduardo Bohn, Joao Pinto Pereira, Luiz Barthmann e Marcello 
Schmidt; foram igualmente depostas as auctoridades policiaes existentes 
e proclamados: 

Delegado de Policia-.Benedicto Leite de Freitas Jr.; 
1.° supknte — Modesto Antonio Pereira; 
2.° suplente —< Carlos Augusto de Salles; 
3.° suplente — Sebastliiao da Cunha Bueno; 
Sub-delegado — Jose Bueno de Oliveira; 
1.° suplente;— Joao Baptista Castello Branco; 
2.° suplente —• Mel. Ferreira Duarte; 
3.° suplente —■ Francisco Colonese ". 

Logo apos os sucessos relatados e depois de ter cabalmente desempc- 
nhado a missao revolucionaria, com a deposigao das auctoridades " amcri- 
quistas" do Rio Claro, voltou a S. Paulo o deputado Alfredo Ellis. 

A importancia do golpe revolucionario do Rio Claro e desnecessario en- 
carecer: foi decisiva. A sua influencia em S. Paulo, fazia-se sentir no- 
tavelmente e quando o deputado Ellis chegava a Capital, estava em pleno 
ealor a revolta que caminhava ja a passos gigantescos, arrastando o governo 
"America" para a debacle. 

Na mesma noite; da sua vinda, reunia-se o deputado Ellis com os pro- 
ceres do movimento: Campos Salles, Bernardino, Prudente e outros, alem 
do Cel. Solon, enviado do Presidente da Republica, em conferencia num 
aposento do Hotel de Franga. Nessa conferencia, ficou tudo assentado 
para, no dia seguinte ser romlpido um movtimento armado que deveria dar 
o golpe de misericordia em Americo Brasiliense. 

Nessa ocasiao, pelas ruas da cidade a cavalaria, em desordenada cor- 
reria, espadanava o povo e desfechava tiros com os seus clavinotes. 

Do proprio Palacio do Governo ja havia sido dada uma descarga de 
fuzilaria, contra o escriptorio do Dr. Alfredo Ellis que se situava aos altos 
da loja de Domingos Paiva, a rua Quinze de Novembro, esquina do Largo 
do Thezouro, em frente as janellas do Palacio .Dessa descarga foi ferido, 
e falleceu, um empregado da referida loja; ficando o escriptonio em cima, 
crivado de balas. 

A intengao desta violencia estava clara, dada a faina notoria com que 
se empenhava o entao chefe politico de liquidar com todos os chefes do 
motim. 

Este, entretanto, triumphava e, nessa mesma noite, sem ter sido 
preciso lucta armada, Americo Brasiliense fugia do Palacio, abandonando 
o governo nas maos do major Castello Branco. Em Rio Claro, por entre 
aclamagoes enthusiasticas, voltava a occupar o cargo de Juiz de Direito, 
o sr. Dr. Jose Machado Pinheiro Lima e a Camara presidida pelo sr. Fran- 
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cisco Assiz Salles. Vimos, por ahi a acgao ferrea de Alfredo Ellis. Nao 
podia portanto tardar a recompensa. De facto, em breve, a teve, com a 
fundagao do 

BATALHAO "ALFREDO ELLIS" 

Os seus velhos amigos e companheiros do Rio Claro, querendo tribu- 
tar ao chefe uma homenagem que recordasse os acontecimentos memoraveis 
do contra golpe revolucionario, fizeram chamar ao batalhao, formado para 
desarmar a forga estadual por ocasiao da revolta: Batalhao "Alfredo 
Ellis Assim e que a 3 de Outubro de 1892, no Rio, o deputado Alfredo 
Ellis recebia o seguinte telegrama de grande valor historico: 

" Exmo. Sr. Dr. Alfredo Ellis — Rio. O batalhao pa- 
triot/ico em grande reuniao effectuada hontem resolveu mu- 
dar o nome para o de " Alfredo Ellis ", em homenaem aos 
grandes servigos prestados por V. Excia, a causa da Repdblica 
e do Estado de S. Paulo e em reconhecimento ao glorioso- 
chefe da phalange republicana rio clarense. O batalhao j.rma- 
do e disciplinado como esta sabera honrar nome de V. Excia. 
em qualquer emergencia que o acaso o atire. 

Rio Claro, 3 de Outubro de 1892 ". 

Este batalhao era destinado a amparar em qualquer emergencia a 
causa da Patria e da Republica. Composto de cento e tantos homens 
seleccionados, tinha o mesmo o seu quadro completo de officiais. Nao 
poucos servigos foram prestados por esta unidade luzida, nos primeiros annos 
do regimen. Assim e que em 1892, quando ainda no Governo interino de 
Cezar, logo apos a deposigao de Americo, era precise uma maniifestagao* 
de forga que amparasse o novo governo, partiu o batalhao " Alfredo Ellis " 
para a Capital onde esteve aquartellado com grande effectivo, prestando 
apoio a legalidade. Ainda no anno seguinte de 1893, quando a anarchia 
reinava na Pauliceia explodindo a lembrada revolta de seis de setembro, 
o batalhao " Alfredo Ellis " foi ohamado e o Governo recolhendo a forga 
policial, entregou a manutengao da ordem ao batalhao " Alfredo Ellis 
que pelas ruas paulistanas, foi acclamadissimo. 

Sempre firme em seu posto de honra e fiel ao lemma que se propu- 
zera desde o bergo a defender, o batalhao " Alfredo Ellis " teve, em suas 
glorias, a de sustentar o regimen mais de uma vez ameagado pela revolta 
da esquadra com o almirante Custodio de Mello, a frente. Nessa occa- 
siao, por muito tempo, esteve essa legiiao memoravel de patriotas encarre- 
gada da defeza do porto de Santos atacado pelo cruzador "Republica" e. 
ameagado desembarque ". 
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Confirma esse relato o General Abilio de Noronha, em sen livro 
"O resto da verdade", que assim diz : 

" Subindo a presidencia da Republica o vice-presidente marechal Flo- 
riano Peixoto, a situagao podia resolver-se pacificamente, pelos meios le- 
gais, sem mais violencia e sangue. Bastaria que o poder competente de 
decretasse a intervengao federal nos Estados que tinham adhendo ao golpe 
de Estado e que dieclarasse findo os governos que assim tinham agido. Mas, 
que se fez? Os politicos vitoriosos, os florianistas, iniciaram a derrubada 
dos governadores por mieio de mashorcas promovidas com a participagao 
das tropas de terra e mar. Quase todos os Estados foram assim ensan- 
guentados e com isso novos odios foram semeados. A titulo de exemplo 
narro aqui o que se passou em S. Paulo nessa epoca. 

Para tramar o movimento em S. Paulo, reuniram-se ni reda^ao 
do " Correio Paulistano" na noite de 8 de Dezembro de 1891, os chefes 
republicanos paulistas — Prudente de Moraes, Campos Salles, Bernardi- 
no de Campos e outros. Nessa reuniao resolveram effectuar a revolu- 
(jao no interior do Estado, levando-a ao centro. O dr. Alfredo Ellis 
nesse tempo Deputado Federal, fiicou incumbido de insurrecionar o Nor- 
deste do Estado, com os chefes politicos de Limeira, Rio Claro e outras 
localidades. O dr. Alvaro de Carvalho, encarregou-se do levantamento 
da zona de Dois Corregos, B rotas e Jahu. 

O principal foco de sedigao foi Rio Claro, onde estavam os drs. Al- 
fredo Ellis e Manuel Pessoa de Siqueira Campos. Alem dos civis ar- 
mados, os revolucionarios conseguiram ahi o apoio do tenente Baptista da 
Luz, que depois foi comandante geral da Eorga Publica e tinha entao as 
suas ordens forte contingente policial. (Aqui se enganou o General Abi- 
lio, pois o entao Tenente Baptista da Luz teve que ser juntamente com 
seu contingente militar desarmado e preso pelo dr. Alfredo Ellis, de modo 
que o apoio de Baptista da Luz teve que ser conquistado sob ameaqa de 
luta) . 

Igualmente errou o General Abilio, ao pensar que esse movimento 
paulista foi determinado pelo Marechal Eloriano. Justamente pelo contrario! 
Foi esse movimento precisamente, que determinou a queda de Deodoro e a 
subida de Floriano, pois Deodoro so caiu em fins de Novembro de 1891. 

Assim se verifica que, quando se deu o movimento paulista, ainda 
Deodoro estava na presidencia da Republica. 



Capitulo IV 

CONSEQUfiNCIAS 

Deodoro, o impulsive e irrefletido proclamador da Repubiica, 
mal cercado, nao teve sucesso na politica mal orientada, que em- 
preendera, com Lucena, com o "golpe de estado" e com a disso- 
luqao do Parlamento Nacional, se esboroou, ante a reaqao repu- 
blicana, que, em Sao Paulo, "manu militari", depunha violen- 
tamente o Dr. Americo Brasiliense, colocando em seu lugar c 
velho republicano Cerqueira Cezar, doPartido Republicano Pau- 
lista, que violentamente hostilisava o ardego Deodoro. £ste, ve- 
rificando a reaqao democratica do pais, renunciou a 23 de No- 
vembro de 1891 e Floriano Peixoto assumiu a suprema gover- 
nanqa, para terminar o periodo do chefe da Naqao. 

Era uma sensacional reviravolta! 
No Estado, o Partido Republicano Paulista se fazia senhor 

de todas as posiqoes de mando! 
Como se viu no capitulo anterior, isto devia-se, na maior 

parte, ao Deputado Alfredo Ellis, que havia realizado tanto, dis- 
pendendo, para isso, energias, a^ao, dinamismo e combatividade, 
pelos sucessos, que foram as causas dessa reviravolta. De fato, 
isso teve lugar devido ao espirito de decisao, a coragem pessoal, 
ao destemor ante o perigo, a impavidez, ante as situagoes difkeis, 
do parlamentar paulista, que soube enfrentar as responsabilida- 
des, tomando desabusadamente a chefia da revolta de Rio Claro! 
Nao fosse a vitoria desse movimento rioclarense, o Governo pau- 
lista teria continuado a apoiar Deodoro, que, com Lucena, teria 
naturalmente prosseguido na orientagao ditatorial, iniciada com 
o "golpe de estado" e com a dissoluqao do Congresso. Foi 
assim que, gragas ao movimento rioclarense, o P.R.P. galgou o 
poder derrubando Americo Brasiliense, o pilar maximo, em que se 
apoiava Deodoro com a sua politica, reacionaria. 

A justiga ainda nao se fez para o que este movimento deci- 
sive representa na Historia da Repubiica! Alfredo Fllis, via-se, 
era um energico e decidido homem de agao, era o mesmo dinamo 
do glorioso Partido Republicano Paulista, mas nao eram essas as 
unicas qualidades precisas para um bom politico! 

De fato, o parlamentar paulista sempre se revelou um pessi- 
mo politico! Talvez, em grande parte, devido mesmo a possuir 
o Dr. Ellis aquelas qualidades mencionadas! Mas, alem dessa 
causa, a qual eu atribuo a maior parte do insucessos politicos do 
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parlamentar paulista, faltava a este, a justa apreciaqao do valor e 
da psicologia dos homens. Essa falha e importantissima na ante- 
visao dos cenarios politico's! E' preciso, imperiosamente, para 
que, o politico tenha um seguro golpe de previsao dos aconteci- 
mentos futures, possa saber bem, de como atuam e reagem as 
varias personalidades. O Dr. Ellis nao apreciava com justeza o 
valor dessas personalidades no xadrez politico, file, por essa la- 
mentavel, sensivel e importantissima falha, errava quase srmpre, 
no prejulgamento do cenario politico e tomava decisoes desacerta- 
das. E' que, ele desconhecia a psicologia do proximo e esse im- 
perdoavel desconhecimento o fazia atribuir a outrem, tracos de 
seu proprio perfil moral. Dai os seus erros continuos! 

A essas notorias falhas, e preciso ser considerado que, o Dr. 
Ellis nao sabia dissimular! file era muito franca c leal por de- 
nials, para ser um bom politico! file nao conservara o que lera 
no mestre florentino! Assim nao e de admirar que, o Dr. Ellis 
tendo sido o "the right man in the right place", isto e, a pessoa 
idonea para as ocasioes, em que eram precisas a violencia, a de- 
cisao definida e definitiva, tendo sido tambem um grande ora- 
dor parlamentar e um enexcedivel combatente, foi um pessimo po- 
litico e nunca chegou a ser um estadista. 

De fato, Alfredo Ellis nunca chegou a ser estadista, por ser 
muito romantico do tipo de Abrahao Lincoln, vivendo 
sempre no mundo dos sonhos! O "Estadista" requer uma dose 
mais massiqa de realismo, e de justa visao dos homens com sa- 
crificio do idealismo. Da combinaqao psicologica desses traqos 
fatalmente resultam, as trajetorias politicas dos homens publicos. 

Houve um rei de Portugal, D. Joao II, que dizia repetida- 
mente, referindo-se a sua aqao violenta, as vezes e, maneirosa, 
e geitosa politica de outras feitas: "Bias ha em que eu a jo como 
jalcdo, zholento d lus solar, e ou.tras vezes, eu tamo a acdo no- 
turna subrepticia da coruja". 

O Dr. Ellis so agia como falcao ! Ignorava a coruja meliflua! 
De fato, faltavam a esse parlamentar paulista, a suavidade 

maneirosa e diplomatica do "savovr faire" e a dissimulaqao dos 
seus sentimentos, que ele nao sabia ocultar! Sua alma era como 
um Hvro aberto e nao iludia ninguem! Como ele era diferente 
daqueles homens solertes e untuosos do Segundo Xmperio! Em 
cada um daqueles, havia um diplomata maneiroso e ageitado • O 
Prata era costumeiramente o palco, em que esses aristocratas im- 
periais ganhavam e punham em aqao, as suas esporas de cavalei- 
ros! 
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O Dr. Ellis nunca rezou pela cartilha de Luis XI, o mo- 
narca sutil e geitoso, que comeqou a unificaqao francesa. file 
era antes, como um Carlos, o Temerario, com alguma coisa de 
Francisco I, o inteligente Valois e, talvez com sombras de Hen- 
rique IV, naturalmente guardadas as proporqoes. 

Os politicos imperiais revelaram no Rio da Prata muito es- 
pirito diplomatico, aliado ao equilibrio. Assim a reuniao dos 
caudilhos Urquizas, Virasoro e Rivera, em alianqa contra Rosas 
e Oribe, foi um fino "capolcworo" do Visconde do Uruguai e 
do marques do Parana, jogando os caudilhos platinos uns con- 
tra os outros, a serviqo do Imperio! Era o "similia similibus 
curantur", naquela admiravel realizaqao de diplomacia imperial! 
Resultado dessa obra prima contra Rosas, foi Tonelero e foi 
Monte Caseros! 

Eis a conciliaqao, a forqa e a destreza diplomatica de Saraiva 
em Montevideu! Nao fosse a aqao atrabiliaria desastrada de 
Tamandare, celebrando com Flores, o acordo de Santa Lucia, 
ter-se-ia evitado as desastrosas guerra, com os "blanco-s" e de- 
pois com o Paraguai. E' admiravel a aqao dos civis do Imperio 
no Prata! O Dr. Ellis seria incapaz disso! file nunca revelou 
solercia diplomatica! Julgava que todos tinham boa fe. Tives- 
se ele estado no Prata, em 1864, teria agido como Tamandare, 
precipitando o Imperio na alianqa, com o rebelde Flores e dando 
motive para a agressao de Lopez ! 

Outra feiqao negativa, para que Dr. Ellis nao ascendesse 
as culminancias da carreira politica, e o nunca ele haver reve- 
lado egoismo no seu carater. file nunca ambicionou nada e nao 
revelou senao espirito de renuncia! Outra delimitaqao da psi- 
cologia apresentada pelo parlamentar paulista, a qual nao deve 
ser confundida com a enunciada no paragrafo acima e a da abso- 
luta falta de egolatria. Egoismo e o espirito de ambiqao, de 
lucro ou de posiqao, objetivando a propria pessoa, enquanto que, 
egolatria e a super estimaqao do seu proprio valor, com exage- 
rado enaltecimento de si mesmo, convertido em idolo da religiao 
do "Eu". O Dr. Ellis, sempre vivendo na penumbra e nunca 
ressaltando e evidenciando o proprio nome, se mostrou comple- 
tamente avesso a egolatria. 

A sua grande e aguda inteligencia nao supria essas lamen- 
taveis falhas. Alias e muito dificil e raro, todas essas qualidades, 
que notamos ausentes no Dr. Ellis, serem coexistentes, com gran- 
de inteligencia, numa so pessoa. Geralmente, quando um gran- 
de vulto dispde de certas qualidades ou virtudes, e vazio de 
outras. A perfeiqao e quase que impossivel! Devido a isso, e 
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que, os grandes estadistas e os grandes politicos sao rarissimos! 
Infelizmente, os termos sao muito malbaratados e as qualifica- 
(joes de "estadistas" e de "politicos" nao sao atribuidas apenas 
aos raros super normais, que apresentam cumulativamente alguns 
indices de excepcional elevagao. 

O Dr. Ellis, embora tendo sido notavel parlamentar, possui- 
dor de nao poucas qualidades e virtudes, nao foi tun estadista, na 
rigorosa acepcao do termo, nao tendo sido tambem um bom po- 
litico ! 

Foram inumeras vezes que, ele devido ao que deixei ex- 
posto, tomou diregao errada e dela nao mais recuou, porque nao 
era do seu feitio recuar! file nao sabia recuar, fazia sempte 
como Cortez na conquista do Mexico, queimava os navios, que 
deveriam garantir a retirada! file fechava todas as portas! 

Com ele convivl mais de um quarto de seculo e jamais o vi 
bater em retirada de uma atitude! Quando tomava uma deci- 
sao, certa ou errada, fechava todas as saidas possiveis, tornava 
impraticaveis todas as transigencias! As vezes, dessas atitudes 
avangadas, se arrependia, mas, delas nao recuava jamais e man- 
tinha-se rigido como um "maquis", ou um " par tig giano"! 

A prudencia e a tolerancia, com a flexibilidade de atitudes, 
nao Ihe haviam sido ensinadas e nem mesmo com a idade, que 
ja vinha amadurecendo-o e desaprumando-o, ele ficava mais du- 
til! Quando ja cansado pela atividade continua e trabalhosa, 
coberto de cas, que Ihe prateavam a atormentada cabega de mais 
de sete dezenas de anos bem vividos, Alfredo Ellis era o mesmo 
cavaleiro andante, o mesmo Cyrano de Bergerac, vulcanicamen- 
te ardente e arrojadamente impetuoso nas atitudes, que decidia 
e apaixonantemente tomava. Lembrava, pelo impeto e pela elo- 
quencia borbulhante, Bernardo de Vasconoelos, de quem tinha 
a soberana inteligencia, mas de quem nao alcangou o brilho ora- 
torio, embora Ihe sobrasse a sinceridade, que faltava a Bernardo. 
Talvez Gaspar Silveira Martins! Em politica, esse feitio nao 
e o que traz mais sucesso ! 

Quando ele, ja velho, jogava xadrez com seus filhos ou ne- 
tos, no recesso de seu lar, e que se via bem seu temperamento 
perpetuamente igneo! Seus lances eram rapidissimos e bn- 
Ihantes como o raio ! Fulguravam como a luz santelmica! Ele- 
nao fazia calculos, por isso, quase sempre perdia, o que era para 
ele, motivo de sombrias contrariedades! Enquanto nos levava- 
mos dez ou quinze minutos para movimentar uma pedra, ele 
respondia, as vezes, num segundo e, quase sempre voltava das 
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jogadas, quando percebia tardiamente o erro, que impensada- 
mente cometera, coisa que nao permitia aos outros tambem fazer! 

O Deputado Alfredo Ellis nao era um orgulhoso, pois muito 
lhano e democratico no trato; ele, habituado a conviver com to- 
das as camadas sociais, com gente de todos os escaloes de cultura, 
as mais diversamente dosadas e com pessoas de varios degraus 
economicos, bem como com povo de todos. os niveis de educaqao 
e de polimento; a todos tratava sem a menor disparidade. Mui- 
tas vezes eu o ouvia conversar com o "chauffeur" do "taxi" que 
o levava a cidade, outras vezes ele colhia as opinioes, dos ma- 
nejadores de elevador, dos caixeiros das lojas, ou dos funcio- 
narios das repartiqoes, etc. Assim, estava ele, sempre ao par 
da opiniao publica! 

Outra feiqao do carater de Alfredo Ellis, e das que mais im- 
pressionavam pela sua relevancia, pela sua continuidade em se 
evidenciar e pelas suas repetidas manifestacjoes, era o "fair-play", 
que o animava em todas as lutas em que se empenhava. Quan- 
do entrava numa campanha qualquer, o fazia com a alma in- 
teira. Era como um gladiador na arena romana, lutando pela 
vida! 

Uma fe inquebrantavel o animava sempre! Uma convic^ao 
ardente e arraigada transformava a causa por ele esposada, em 
uma religiao! file se enraizava e se irmanava, de tal modo, com 
o objetivo defendido, que. as suas ora^oes adquiriam, pelo cunho 
sincere e convicto, com cpie eram proferidas, uma coloraqao toda 
especial, com a qual convenciam os sens argumentos, pela cer- 
teza de alma, que os imbuia, o que fazia deles verdadeiros petar- 
dos arrazadores que decidiam as contendas, em que se empe- 
nhava o novo "Cid" dos parlamentos republicanos. Dir-se-ia 
um teimoso e incansavel celta, lutando pela independencia de sua 
verde "Erin"! Sabemos e vou repetir. neste livro, o torn de be- 
licosa violencia e de incrivel agressividade. com que o Deputado 
Ellis entrava, em todos os sens prelios parlamentares. Parecia 
um "tank" de guerra! file nao poupava adversaries! 

Lembro-me hem do conselho, que ele me dava, ja em seu 
leito de agonia: " Guardc sempre cste conselho, men filho: Al- 
moce sempre que pudcr o sen adversaria, para nao ser j ant ado 
por ele! Na luta, "catch as catch can". 

"Ntinea pega, ncm dp misericordia a uinguem. Mas tam- 
bem nunca conserve rancor de ningnem". 

As campanhas parlamentares em que se empenhou o Deputado 
Ellis, sao as melhores testemunhas da virulencia de exterminio 
com que ele combatia, sem poupanqa de sens adversaries, que 
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eram sempre acorrentados ao pelourinho da derrota esmagadora 
e do ridiculo sem nome. Eu digo seus adversarios, porque de 
tal modo, o parlamentar paulista se incarnava e se confundia com 
os objetivos de suas causas, que os adversarios destas eram os 
seus; os amigos destas, eram os seus. 

Passada porem a ansia agoniada do prelio, ou da febre es- 
caldante das lides, amainadas as procelas. com o surgimento da 
bonanca, ensarilhadas as armas, com o termo das contendas, 
Alfredo Ellis, com aquela nobreza, dos que entram na luta, com 
a sinceridade como labaro, extendia a dextra ao adversario de 
ontem, que ele havia impiedosamente acutilado, no fragor das 
pelejas parlamentares e, com lealdade, passava o balsamo ame- 
no da cordialidade e da homenagem laudatoria, nas chagas, que 
ele mesmo havia produzido. Parecia um mosqueteiro do Pei, 
desses que Dumas pinta tao bem ao descrever D'Artagnan. 

Foi o que aconteceu com Vitorino Monteiro, seu furibundo 
adversario na questao da Docas, com quern ele travou no Senado, 
os mais encarnicados duelos oratorios, mas que morreu seu gran- 
de amigo. 

Foi o que aconteceu com Assis Chateaubriand, contra quern 
ele chegou a mandar suas testemunhas, para um duelo de morte, 
mais foi da pena do jornalista Assis Chateaubriand, que ele teve 
dos mais belos necrologicos, como se ve no fim deste livro. 

Foi assim, com Alberto Faria, Nilo Pe^anha, Francisco Sa, 
Ramiro Barcellos, Barata Ribeiro, Urbano dos Santos, Jorge 
Street, Antonio Azeredo, Lauro Muller, Pinheiro Machado, o 
heroe de Inhandui, seu tremendo adversario, na campanha civi- 
lista, morrendo em seus bracos no Hotel dos Extrangeiros! 

Quando Alfredo Ellis faleceu, em 1925, nao levou para o 
tumulo, um so rancor! Nao tinha um so inimigo! 

Era o "fair play" britanico, que ensinava a lutar com a alma, 
porem com o cavalheirismo na ponta do florete. Assim foram, 
em quatorze, os homens de French! Assim. em dezesseis, a 
infantaria de Douglas Haig! Assim foram. em quarenta e dois 
os mecanizados de Montgomery! Assim foram os homens da 
RAF! Encarniqados e renitentes, mas sempre ungidos da 
virtude maxima do "fair play"! 

O arrojo do Dr. Ellis nas atitudes, que tomava, era o ma- 
ximo obstaculo na sua ascensao politica, pois, levado nas azas do 
entusiasmo e da fantasia, avangava demais e depois, nao podia 
mais recuar! Bra obrigado a se manter nesta posiqao avanqada ! 



— 134 — 

Ora, esse arrojo nao era bem comprendido e, digamos a verdade, 
nao era de boa politica. Assim, as atitudes do Dr. Alfredo Ellis 
eram levadas em conta de leviandades. Mas de fato, nao eram 
levianas e sim, fruto da sua sensibilidade e de sen natural arrojo. 
Ninguem compreendia isso, porem! 

Era modesto o Dr. Ellis! Como negai^ao do cabotinismo, 
nunca fez propaganda em causa propria! Nao se insinuava! Nao 
fazia valer as suas qualidades! Nao se impunha em posiqoes 
de confianqa! Nao lembrava seus serviqos! Nao proclamava 
suas a^oes! Seria incapaz de mandar pregar na parede urn cartaz 
com seu retrato, fazendo praqa de seu ativo e fazendo publicida- 
de de sua pessoa! Teria acanhamento e pudicicia dessa atitude! 
Nunca pediu voto a ninguem. Isso ele me ensinou e eu tratei de 
aprender e de tentar imitar, apesar das mas consequencias que, 
com esse procedimento, tenho sofrido! 

file dizia que, o eleitor devia saber em quern deveria votar, 
sem que fosse precise violar a propria modestia, com um pedido 
impertinente e, muitas vezes, constrangedor para a conciencia 
do votante. Mas, quando os seus serviqos eram esquecidos, ou 
o seu nome nao era lembrado, ou ainda quando a sua pessoa ou 
o seu prestigio nao eram considerados, sofria rude golpe! Mas 
esse sofrimento, embora profundo, era sempre silencioso e dis- 
crete ! (1) 

Ele nao desanimava, entretanto, pelas ingratidoes, injusti- 
qas e desilusoes, que sofria! Isso era profundamente humano, 
reconhecia ele. 

E' claro, Alfredo Ellis gostava que, o incensassem. Aprecia- 
va a louvaminha dos "Chalagas"! Quern nao gosta? Nao e 
humano apreciar a lisonja? Alfredo Ellis era humano! 

Nao tinham, ate os generals triunfadores, na velha Roma, 
precisao de alguem, que Ihes repetisse a cada instante: 

"Memento homo quia es pulzns et in pnlverem reverteris"? 

(1) S. Paulo para com Alfredo Ellis, o tratando com manifesta in- 
justiga e com clamoroso esquecimento, lembrava bem a figura do conde 
Ugolino della girardesca, devorando os filhos na sua famosa torre de 
Gualandia. 

Glycerio, Bernardino, Campos Salles, Tibiriga, Cesar e outras tive- 
ram o mesmo destino. 



Capitulo V 

FLORIANO 

Depois dos fatos narrados no Capitulo anterior, o Dr. Ellis, 
no inicio de 1891, fixou-se no Rio de Janeiro, com a sua familia 
localizando-se em casa no Largo do Machado, do lado da rua 
das Laranjeiras, de cujo bairro, esse largo era a boca. file se- 
guira para a Capital da Republica, com a alma ainda profunda- 
mente amargurada pela inclemente tragedia, com a morte do sen 
filho Alfredo, justamente o mais velho, e que, portador do sen 
nome, era urn florao de esperangas. eliminado pelo implacavel 
destine! 

O dr. Ellis, embora filho de ingles e, portanto, direto her- 
deiro da fleugma britanica, transparecida na algida frieza e na 
tranquilidade rigida, com que os insulares recebem os mais fun- 
dos golpes, era urn emotivo, que fazia com que, a bondade, a 
candura e a ternura, nao contidas e incoerciveis, se mostrassem, 
com evidencia, no frasear mais rapido, no embargo da voz 
e no umidecer do brilho ocular. O dr. Ellis, debaixo daquela 
frieza aparente, era como um vulcao, em atividade! Extranho 
parodoxo! Dir-se-ia um cume montanhoso coroado da bran- 
cura sem macula da neve, mas lanqando nuvens de fogo, jun- 
tamente com rios de incandescente lava! Tal era a alma da- 
quele feixe de nervos, que era o dr. Ellis! Poeta, que ardorosa- 
mente removia montanhas, como um alucinado ciclope, para atin- 
gir um objetivo minimo, muitas vezes, o dr. Ellis, pela sua apa- 
rencia tranquila, iludia os observadores! Ninguem o julgaria 
capaz dessas explosoes, que pareciam salvas de artilharia, saidas 
daquele sudario impenetravel de indiferenqa enregelada. Era 
incrivel que, ele, que era um verdadeiro bolido de fogo 
grego, jogado por uma carniceira maquina de guerra, fosse 
filho de ingles e de paulista, estirpe marmorea e insensivel desta 
terra garoenta e nublada de Piratininga, onde o frio invemoso do 
"Planalto", nao consegue derreter o gelo, que reveste a alma 
do paulistanico, sempre imperturbavelmente impenetravel, sempre 
reservadamente solene e alinhado, em compostura destacada. Dir- 
se-ia do paulistanico, que ele era e e o britanico do Brasil! 

Essas duas estirpes algidas, insensiveis, inimigas de expan- 
soes barulhentas, tranquilas, misantropicas, insociaveis, tristes, 
sem demonstragdes carinhosas aparentes, etc., que, se haviam 
formado em climas semelhantes, gerando o mesmo "zvait and 
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sec", uniclas, deram em resultado um individuo, que, embora ex- 
riorizando tudo isso, tinha uma alma exatamente oposta ! One pa- 
radoxo! 

Dir-se-ia que, o dr. Ellis era uma braza incandescente, re- 
coberta, por espessa camada de cinza fria e apagada. Nao pou- 
cas vezes, o vendaval apaixonado dos acontecimentos agitava a 
placidez do ambiente e descoberta de suas cinzas mortas a braza 
mal dormida, esta aparecia cintilante e branca, na sua incan- 
descencia fagulhante, causadora de mil policromicos incendios que 
espalhavam calor e vida. 

O coraqao sentimental do politico paulista entao vibrava 
como a fulgida espada de d'Artagnan! file aqoitado pela fata- 
lidade da tragedia, como a cintilante braza, mal coberta, pelas 
cinza mortas da pacifica tranquilidade, nao podia, de pronto, 
ocultar o sen sofrimento. 

De quern havia o dr. Ellis herdado esse feitio psicologico e 
sentimental ? Seria algum fenotipo, que a Hereditariedade, dis- 
ciplinada pela Oenetica, fez aparecer, quebrando a monotonia de 
sempre identicos perfis, na mesma estirpe? Nao. porque seu 
pai, o dr. William Ellis, tambem era um emotive, de feitio psi- 
quico sentimental semelhante. Seria entao o sangue celta, que 
ardoroso, irriqueto. indomavel sem ser arrogante, combativo, 
sem ser turbulento, generoso. cheio de impeto desordenado na 
acometida, costumeiro do "jair play", vibratil, nervoso, energi- 
co, romtantico, sentimental etc., aparecia envolvido naquele man- 
to de frieza, de indiferen^a, de reserva, austera. de marmorea al- 
gidez, etc. 

No Rio de Janeiro, o irrequieto membro da bancada de Sao 
Paulo, formada unanimemiente pelo P.R.P., que apoiava decidi- 
damente o Governo do Marechal Floriano. ligou-se politicamente 
ao entao primeiro magistrado da Naqao. Foi ele, o parlamen- 
tar paulista, um dos elos de ligagao, entre o Marechal e o Go- 
verno Estadoal de Bernardino de Campos. 

As rela^oes de amizade, entre Alfredo Ellis e Bernardino de 
Campos cram tao intimas que, o presidente de Sao Paulo costu- 
mava ir, todos os domingos, conversar longamente, com o 
deputado paulista. em casa deste ultimo a rua Pedroso. Em uma 
dessas palestras, tendo sabido o dr. Alfredo Ellis de boatos alar- 
mantes sobre tentativas de subversao da ordem publica e tendo 
ele ciencia de que o Tesouro Estadual tinha um saldo, em caixa 
de vinte mil contos, disse ao Presidente Bernardino : 

— Como pode voce dormir tranquilo, quando a Republica 
tern tantos inimigos e ainda corre perigo? Que contas dara 
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voce, mais tarde, se por ventura o Estado de Sao Paulo for as- 
saltado, os inimigos tentarem apoderar-se do Tesouro e quando 
os amigos da Repiiblica e da legalidade Ihe vierem pedir armas 
para defende-la, voce so puder dar "cabos de vassoura"? E' 
tempo de tomar uma providencia, sobre este assunto de arma- 
mentos para Sao Paulo, assunto, que se impoe urgentemente a 
sua medita^ao, (1). 

Parece que Alfredo Ellis, antevia 30 e 32!, 
Ante essas palavras, Bernardino convocou uma reuniao em 

Palacio e ai o Deputado Ellis poude expor as suas ideias, que 
foram adotadas e entao foi solicitada do Governo da Uniao, por 
intermedio do Dr. Paula Souza, entao seu Ministro da Viaqao, 
autorizacao para que, o Estado importasse 5.000 fuzis Manuli- 
cher e mil clavinotes para cavalaria, com as suas muniqoes em 
abundancia. 

fisse armamento, que foi pago pelo Estado, por intermedio 
do Sr. Serzedello Correia, entao Ministro da Fazenda, da Uniao, 
chegou ao Rio de Janeiro, justamente na ocasiao da revolta da 
esquadra e foi requisitado por Floriano, tendo assim, podido en- 
trar em aqao, ao lado do Governo. Floriano declarou publica- 
mente depois que, sem esse armamento nao Ihe teria sido possi- 
vel veneer, pois os revoltosos, armados de fuzis "Korupafschek", 
dominariam largamente o Governo, que, entao so dispunha dos 
fuzis " Comblain", muito inferiores e de alcance muito menor 
do que os da marinha revoltada. 

Foi esse armamento de Sao Paulo, que muito contribuiu 
para salvar a causa do Governo e a iniciativa da sua aquisiqao 
foi de Deputado Alfredo Ellis. Creio que essa divida da Uniao, 
para com S. Paulo, ainda nao foi paga como muitas outras! 

Nao se poderia conceber maior antitese do que a representa- 
da, pelo Deputado Ellis, para com Floriano Peixoto! file, como ja 
dissemos, era ardoroso, impaciente, exagerado em extremo, nas 
suas exuberates manifestaqoes de indisfa^avel meridional, 
que os seus 42 anos, bem batidos pela vida borrascosa, nao haviam 
moderado. Por isso, indiscreto, mas franco e leal, dessa fran- 
queza, que ele exagerava na rudeza e dessa lealdade, que ele ex- 
tremava na im|prudencia, perigoso, as vezes, mas sennpre incapaz de 

(1) Se esse comselho tivesse sido seguido, pelos diferentes paulistas 
de 40 anos depois, nao teriamos 30 ou 32! 

Parece que, o Senador Ellis antevia, como um profeta, o assalto que 
S. Paulo iria sofrer em 30 e na falta mortal que, em 32, iria fazer a defi- 
ciencia de armamento. 
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justamente ajuizar bem as situaqoes e de dar o valor acertado e 
matematico das pessoas e das cousas, com as quais se defrontava, 
nelas se empolgando fanaticamente, o Deputado Ellis sempre foi 
um pessimo calculador politico. Seus; rapidos e improvisados 
lances, nos taboleiros politicos, nao podiam deixar de ser, como 
suas abruptas e rispidas decisoes, no palco sinuoso da vida. Eram 
sempre irrefletidas, sem o exato senso da medida e sem o juizo 
matematico das situaqoes. Sem ser um leviano, o Senador Ellis 
nao era um modelo de discreqao, nem um expoente em materia 
de conveniencia. file sempre fora muito franco, muito sincere e 
muito leal! Muitas vezes sacrificava uma situaqao, para contar 
uma anedota, lembrar uma paridade, etc. file nao sabia se re- 
frear! fisse temperamento o acompanhou ate o fim! Nem mes 
mo, quando a idade Ihe nimbava de cas e o rosto ja riscado pelas 
intemperies da vida, ele aprendeu a se dominar. Nao tinha o 
senso das proporqoes ! fisses recortes de alma, profundamente im- 
buidos de sentimentos, disfarqados pelo exterior anglo saxonico, 
faziam o Deputado paulista errar, nao poucas vezes, nas varias 
situaqoes em que se defrontou! Nao que o parlamentar de Pi- 
ratininga nao tivesse alguma visao political file a tinha, pois a 
agudeza de sua inteligencia privilegiada, sempre Ihe dera uma 
extraordinaria percepqao! Infelizmente, essas qualidades todas, 
que seriam meticulosamente ordenadas pelo espirito metodico e 
pertinaz do Dr. Ellis, eram, en-, boa parte, anuladas pelo extreme 
exagero na apreciaqao das situaqoes, pelo espirito agoniado e 
apressadissimo, com que acorria, irrefletido a enfrenta-las e pela 
afliqao improvisada e indiscreta, com que, com rapidez de raio 
aplicava a terapeutica, que deveria remediar o contra tempo. 

Isto nao quer dizer que, o Dr. Ellis fosse um leviano, longe 
disso! Mas ele, certamente, nao era um ponderado, como aque- 
les, que compunham os bandos de palradores pavoes dos Par- 
lamentos Imperiais. De fato, para esse homem de prodigiosa 
ilustraqao, sempre evocada por uma excepcional imaginaqao, fa- 
ceta externa de uma inteligencia santelmicamente lucida, era o 
exagero um dos seus traqos mais aprofundados. Tudo para ele 
era "oito on oitenta"! Ou antes, era "oito ou oitocentos". Qua- 
se sempre "oitocentos"! Nao havia meio termo! 

Na ingenuidade, com que encarava todos os problemas poli- 
ticos, esse exagero culminava! Nunca vi ninguem mais credulo! 
Nunca vi ninguem se basear tanto e com tanta alma no "facile 
credimus"... Dir-se-ia o exagero e o sonho, bem casados com 
a candura, ao mesmo tempo, com a inteligencia aguda e vivaz! 
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Ao lado desses tragos, o Dr. Ellis era de extremada e tena- 
cissima dedicagao nas causas, que, sem o menor calculo abra- 
^ava, em atitudes decididas e definitivas, sem o menor senso de 
realismo e de espirito pratico. 

Quando ele adotava uma tese ou um principio, bom ou 
man. importante ou insignificante, ia por ele, entranhadamen- 
te, ate o fim. Era um cruzado medieval em cujo ardoroso e fla- 
mante coraqao estava engastada a fe mais compenetrada! Quan 
tas vezes, ele, correndo atras de uma quimera ingloria e mesquinha^ 
transpunha os obstaculos mais dificeis e vencia as causas mais 
ingratas e de resultados menos promissores, sacrificando situa- 
qoes brilhantes e proventos sem par, depois de despender esforqos 
himalaicos, empregando tenacidade anglo saxonica ao lado de 
celtico ardor. 

Era um cavaleiro andante, lutando pela fantastica Dulcineia 
dos seus sonhos! O pior que, essa Dulcineia nem sempre era 
formosa! As vezes, a dama era uma "esccmijrada" de pessima 
estampa! 

O Dr. Ellis nunca verificou que, tudo isto estava errado! 
Nao se faz politica, com o coraqao e sim com calculos, soler- 
cia e habilidade! Em politica, nao se fecham todas as saidas! 
As vezes, e preciso recuar, transigir, acomodar, voltar atras etc.! 
Muitas vezes, as pessoas com quem se briga, tornam-se aliadas, 
em outras contendas e em outras vezes, os aliados de ontem sao 

■"os inimigos de hoje e talvez os amigos de amanha. O que hoje 
se adora, pode-se queimar amanha. O Dr. Ellis preferia que- 
brar do que torcer! Parecia possuir a intransigencia rigida de 
Feijo! file era como o velho e bojudo tronco da floresta es- 
pessa! Antes quebrar! Nao era como o caniqo, que verga! 
file nunca recuou! Nao seria como a gente de Loth, fugindo 
de Sodoma! file jamais se transformaria em estatua de sal! 
Dir-se-ia um moderno "templdrio", a fanaticamente lutar, pelo 
seu Evangelho. 

Floriano era a antitese desse retrato! Calmo, tranquilo, 
fleugmatico, imperturbavel, ante os golpes mais acabrunhado- 
res, o Marechal vice-Presidente parecia um homem sem nervos. 
Para ele podia se incendiar a casa, que sua rede nao se esvazia- 
-va! De fato, impassivel e insensivel, Floriano recebia, sem a 
minima contraqao dos musculos faciais, as mais rudes noticias 
de acontecimentos os mais tragicos e contraries! 

Com a fisionomia glabra e enrugada precocemente, de cabo- 
clo alagoano, com a dermocromia de amarelo profundo e baqo 
de quem sofre do figado, Floriano parecia um pergaminho vivo e 
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muito dobrado! Pouco cuidado no vestir, o Marechal de Ferro, 
eternamente desconfiado. parecia nao ter fe no seu proprio fisi- 
co, o qual sem ser desleixado, nunca aparecia luzidio e bem tra- 
tado. Ao inverso disso, o Dr. Ellis possuia, sem exagerar, um 
dom especial e proprio de vaidosamente cuidar da sua aparen- 
cia. Sem ser excessivamente alto, o Dr. Ellis se destacava bem, 
pelo seu porte, sempre erecto e rigidamente vertical, que fazia 
parecer mais elevada a sua esguia estatura, pelo brancor ligeira- 
mente rosado de sua cutis moqa e bem esticada, emoldurada pela 
abundante barba loura e acobreada, bem penteada e levemente 
amaciada pela "brilhantina", pelos seus olhos pardos, com cam- 
biantes de azul e de verde, nesse Rio de Janeiro cheio de mula- 
tos e Portugueses amorenados e de amongoilados nordestinos! 
Assim evidenciado nas multidoes de politicos, o parlamentar pi- 
ratiningano, sem ser "conquistador donjuanesco", era um tipo 
masculo, que contrastava com o ambiente geral, sabendo tirar 
partido dessa invejavel situa^ao. Naturalmente, com essas qua- 
lidades todas, envolvendo uma alma hipersensivel e romantica, 
com a mentalidade superior, sincronizada com uma polidez de 
"gentleman", o parlamentar paulista, entao em pleno fastigio da 
maturidade dos seus 42 anos, fazia se alvo de ternos olha- 
res e atengoes femininas ante os quais, ele, sem se fazer de rogado, 
manobrava com desenvoltura e experiencia de mestre consuma- 
do que nunca engeitou paradas. Sem embargo disso, o Dr. Ellis 
era um excelente e inexcedivel chefe de familia, a qual ele nunca 
deixou faltar nada, sob qualquer ponto de vista, que se fale: mo- 
ral ou material. 

Nao sendo um homem rico, o Dr. Ellis alimentava tal espi- 
rito de sacrificio, que, nao poucas vezes, privava-se de um confor- 
to. para que a sua familia tivesse mais largueza. Apesar de nao 
ser homem de expansoes, era sempre afetuoso, para com os seus 
c, nele nunca vi maneiras rispidas. Nao tinha liberdades exces- 
sivas em ruidosas manifestaqoes com a familia, a qual o com- 
preendendo bem e o respeitando em sua austeridade exagerada, 
tinba para com ele, a adoraqao mais enternecida. Nunca ouvi 
dele uma anedota miais picante, ou uma palavra mais livre ou tne- 
nos protocolar. file sabia, como ninguem, manter a linha de mu- 
tuo respeito, entre os seus! Talvez esse todo circunspecto e 
extremamente alinhado do Dr. Ellis, fosse uma heranqa recebi- 
da, em dose mais caudalosa de seus avoengos, dos velhos tempos 
do Planalto paulista! Nunca vi homem mais pundonoroso e de 
mais compostura! Nisso, ele parecia o anglo-germanico, fecha- 
do, sisudo, inabordavel, quase zangado, entretanto essa aparente 
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frieza era apenas a linha impecavel e a imaculada compostura! 
Dir-se-ia que, o politico paulista tinha similar na noz de coco 
que, quando quebrada a rigeza da carapaqa externa, deixa correr 
o dulcissimo caldo! Nunca vi pai mais extremoso, tinha para 
com os filhos, todos os cuidados, mas nao aparentava senao 
gelida indiferenqa! A tragica morte de sen filho, tragado 
tao precocemente pela fatalidade. amargurou profundamente 
sen coragao inexcedivel, mas ele nao era de tempera, que 
se abatesse, ante a desgraqa! Reagiu! Nao demonstrou fraque- 
za! O cc(raqao nao o arrastou! Ainda que, nesse inverno da 
vida, o sen porte erecto, esguio e verticalmente elegante, dessa 
elegancia discreta, desataviada, natural, sobria, alinhada, modesta, 
e solene, todo coberto do negror do luto, nao se curvou ao peso 
incoercivel da desgraga! 

Sua alma impavida e sempre juvenil, nao se abatera ante o 
golpe ! Se ele fosse mais rno^o, o crime, que vitimou o filho, nao 
ficaria impune! No fundo, aquele homem fino, culto e civili- 
zado, havia adormecido o velho espirito de clan do agitado celta! 
Outro paradoxo! 

* 
* 

fisse foi o homem, no qual Floriano mais confiou, ou antes, 
dos que menos desconfiou. 

Eis, sobre isso, o que dizem Francolino Cameo e Aleixo Al- 
ves de Soiiza, no seu livro * Politic os e Estadistas Contcmpord- 
neos", 308-309: 

" Os servigos que prestou a causa republicana nesse agitado periodo 
foram consideravds. Dentre elles se destacam dois que revelant notavel 
precisao e argucia: 

— Chegando aos ouvidos do Dr. Alfredo Ellis os rumores das agi- 
tagoes subterraneas que tentavam minar o edificio republicano e sabendo 
tambem que Sao Paulo, com 20 mil contos nos cofres do Thesouro Esta- 
doal, era o objecto principal da cobiga de muitos, dirigiu-se a Bernardino 
de Campos, entao Presidente do Estado, interpelando-o mais ou menos 
nestes termos: — " Como pode voce dormir tranquillo neste palacio, 
quando a Republica tern tantos inimigos e ainda corre perigo? 

iQue conta dara voce mais tarde si porventura o Estado de Sao Paulo 
for assaltado, os inirfligos tentarem apoderar-se do Thesouro e os amigos 
da Republica e da legalidade Ihe vierem pedir armas para defendel-a, voce, 
em vez dellas, so Ihes possa fornecer cahos dc vassoura? 
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E' tempo de tomar uma providencia sobre este assumpto de arma- 
raentos para Sao Paulo, assumpto que se impoe urgentemente a sua me- 
ditagao 

Calaram profundamente no espirito de Bernardino de Campos as. 
palavras razoaveis do Dr. Alfredo Ellis. Tanto que, breve, convocou em 
palacio uma reuniao de amigos e entre elles o Dr. Ellis, pedindo-lhe o Pre- 
sidente do Estado que emattissem suas ideas afim de serem adoptadas as 
medidas exigidas pela epoca anormal e perigosa que a Republica atra- 
vessava. 

Tomando a palavra, passou o Dr. Ellis a expor a situagao de ur- 
gente necessidade de armamento para o Estado de Sao Paulo, suggerindo 
um alvitre que foi adoptado. 

Assentou-se que se pedisse por intermedio do Dr. Paula Souza, entao-. 
Ministro da Viagao junto ao Governo de Floriano, auxilio para que o Es- 
tado importasse da Europa cinco mfil carabinas Manulicher e mil clavi- 
notes para cavallaria com as competentes munigbes, — dois milhoes de 
cartuchos. 

Realizada a compra, foi mais tarde recebido o orgamento que im- 
portou em cerca de dois mil contos. Essa somma foi entregue ao Dr. 
Serzedello Correa, Ministro da Fazenda, para que o pagamento fosse ef- 
fectuado. 

Esse armamento chegou na melhor das opportunidades. Requisitado- 
pelo Marechal Floriano Peixoto e cedido pelo Governo do Estado, pres- 
tou inestimavel auxilio durante a revolta, tendo o cbefe do Governo de- 
clarado publicamente que, sem elle, nao Ihe teria sido possivel repellir a 
maruja bem armada como estava de fuzis Korupatschek, emquanto que o 
Governo so dispunha de armas comblain, de diminuto alcance postas em 
confront© com as da marinha revoltada. 

Foi esse armamento que grandemente contribuiu para salvar a Re- 
publica da derrocada; e a iniciativa da sua acquisigao coube, como acaba- 
mos de ver, a providencial iniciativa do Dr. Alfredo Ellis ". (2) 

(2) Jose Maria Bello, no seu excelente livro " Hist or ia da Republica"' 
176, a proposito da revolta da Esquadra comandada pelo Almirante Cus- 
todio, diz, se referindo naturalmente ao cruzador " Republica", que teria 
objetivado, na sua tentativa de entrar em Santos: 

" O seu grande piano estrategico, alias inteligente e logico, seria antes 
atacar o porto de Santos e dai, invadindo a Capital de Sao Paulo, estabelecer 
na segunda cidade brasileira a sede do governo revolucionario. Os federa- 
Hstas, jaem Santa Catarina, na epoca, ser-lhe-iam preciosos auxiliares. A. 
revolta da Armada acabaria dessa forma, por absorver a revolugao riogran- 
dense, de carater mais regional... " 
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Florianista, Alfredo Ellis com a sua familia, morando no Rio 
no largo do Machado, assistiu como ninguem, a todos os atos 
da Esquadra revolta, chefiada por Custodio de Mello. Junto da 
sua moradia, residia Campos Salles, tambem da bancada pau- 
lista e tao grande era a intimidade do future Presidente da Re- 
ptiblica, na casa do Dr. Ellis, que ele ai ia diariamente pela 
manha (3). 

Em 1894, o Dr. Ellis voltou com a sua familia a se estabele- 
cer em Sao Paulo, indo morar na rua da Liberdade. 

Entao governava o grande Estado, Bernardino de Campos, 
que, sucedera a Cerqueira Cezar. 

Foi nesse periodo, que maior foi a influencia do Dr. Alfredo 
Ellis na politica e na administragao de Sao Paulo. 

Muito ligado a Bernardino de Campos por solida, intima e 
velha amizade alem de, com esse grande chefe republicano e ma- 
gno estadista paulista, pertencer a falange de primeira linha dos 
" historic os" republicanos da propaganda, o Dr. Ellis foi, de fato, 
dos maiores cooperadores na inesquecivel e monumental admi- 
nistraqao do periodo aureo da vida do grande Estado. Foi no 
governo de Bernardino, que Sao Paulo teve erigido o arcabouqo 
de sua magnifica estrutura organica. As administraqoes seguin- 
tes nada mais fizeram do que seguir as linhas mestras das dire- 
trizes sabiamente traqadas pelo inexcedivel presidente. 

Logo no inicio, Bernardino pedira a Alfredo Ellis que, Ihe 
indicasse um Secretario do Interior, que aplicasse, em Sao Paulo, 
os processes norte-americanos, entao absolutamente novos na vi- 
gencia contemporanea. Isso fazia porque Alfredo Ellis era o 
yankofilo paulista, que conhecia e estava perfeitamente ao par 
do movimento educacional nos Estados Unidos e ele, o Deputado 
paulista nao podia pessoalmente aceitar o lugar, pois Sao Paulo, 
dele precisava, no Rio de Janeiro, onde, juntamente com Gly- 

Ve-se por ai, que, o Almirante tentou com o "raid" do " Republica 
executar esse piano, cujo exito teria dado a vitoria a causa rebelde. Nao 
conseguiu, porque o cruzador nao poude entrar em Santos, tendo havido 
defesa do canal. E' que ai estavam os canhoes " Krupp " 7 J4, que Alfredo 
Ellis tinlha obtido de Floriano. 

(3) Campos Salles costumava ir a casa do seu colega de represen- 
taqao, ainda de chinelos, tal era a intimidade entre eles. 
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cerio, era a ligaqao, entre os Governos Estadual de Bernardino e 
Federal de Floriano. Nessa emergencia, o parlamentar paulista 
indicou o nome de Cezario Motta, tambem parte da Bancada Fe- 
deral de Sao Paulo. Cezario, a principio relutou e nao quis acei- 
tar, alegando que, em fins de mandate legislative, ele aceitando 
a Secretaria do Interior, iria perder a sua cadeira de Deputado 
federal. Entao o Dr. Ellis se comprometeu perante Cezario Mot- 
ta que, se tal acontecesse, a Hie dar a sua propria cadeira na Ca- 
mara Federal. Ante isso, Cezario aceitou e deu a Sao Paulo, 
alem da sua organizagao do ensino, sobre metodos americanos e 
da qual o Estado "leader" tanto se ufana, varias iniciativas, que 
tanto engrinaldam o fecundissimo periodo governamental do 
grande Bernardino. As "demarches", das quais resultou a acei- 
taqao, por parte de Cezario Motta da Secretaria do Interior, do 
Governo de Bernardino, se passaram na residencia do Dr. Ellis, 
fisse fato, embora esquecido e nem siquer mencionado no livro de 
Candido Motta Filho, " Uma Grande Vidaeu ouvi varias vezes, 
em suas minucias, sempre lembrado pelo parlamentar paulista. 

Na Capital da Republica, Floriano no fim de 1893, vencendo 
a revolta da esquadra e a rel>eliao federalista do Rio Grande, res- 
caldava os ultimos brazeiros do incendio e esmagava cruelmente 
os ultimos nodulos contraries. A obnublaqao do fanatismo nao 
deixava os pacificos florianistas ver os excesses levados a cabo em 
nome do Marechal de Ferro. Entao se aproximava o fim do pe- 
riodo de Floriano e comeqou-se a pensar no nome de Prudente de 
Moraes, do grupo dos paulistas historicos, para o suceder. Deve- 
se a Glycerio o patrocinio do nome de Prudente, de quern Floriano 
nao gostava. Dizem que, Floriano. profeticamente teve as seguin- 
tes palavras para Glycerio, quando o velho e historico republicano 
campineiro foi Ihe falar no nome de Prudente : 

"Com Prudente de Moraes, prevejo perseguigoes aos nossos amigos. 
Ate voce tardbem nao sera poupado e ha de sofrer bastante. Mais tarde 
me dira se tive ou nao razao: mas ficjue certo de que qualquer que seja o 
eleito e proclamado pelo Congresso, eu o empossarei no poder ". (Jose Ma- 
ria Bello ", Histdria da Republica ", 199). 

Glycerio nao disse a Floriano se fora poupado. porque o velho 
Marechal morrera a 29 de Junho de 1895. Nao houve tempo! 
Tivesse Floriano tido uma vida mais dilatada, teria ouvido do 
valoroso patriarca da propaganda em Campinas, a confirmaqao da 
sua admiravel profecia. Nem Glycerio foi poupado de tais per- 
seguiqdes aos amigos de Floriano! Algum tempo depois, o aus- 
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tero Prudente ia pedir ao Congresso licenqa, para processar o "his- 
toric o " de Campinas, o "General" das "21" brigadas. Entao, as 
perseguiqoes, contra os florianistas, nao tiveram limites, mas como 
o P.R.P. apoiava o austero Prudente, a bancada paulista se enfi- 
leirou inteira contra o Partido Federal do General Glycerio e 
contra a politica desse chefe, que se apoiava nos exaltados flo- 
rianistas e nos gauchos de Julio de Castilhos, entre os quais es- 
tava Pinheiro Machado o glorioso chefe, que sintetizava toda a 
tradiqao do imortal Bento Gonqalves. 

Sem embargo de Alfredo Ellis obedecer ao seu partido, nao 
pactuou com as injustigas, que Prudente de Moraes queria que, 
praticassem contra Glycerio. 

Certamente, Alfredo Ellis era membro disciplinado de um 
partido do qual, alias ele era um dos chefes, mas essa disciplina 
nao ia ao ponto de sacrificar o seu individualismo, que nele, como 
meio ingles, tinha que ser muito pronunciado. file nao poderia 
abdicar do seu direito de pensar! fisse era inalienavel e ele, ao 
assim proceder, nao reconhecia idoneidade e capacidade de quern 
quer que fosse, nem mesmo de um partido do qual era um dos 
chefes, a Ihe ditar subserviencias. file nao acataria! file nao obe- 
deceria! Seria preferivel renunciar! 

Eu o vx, muitas vezes, dizer: "Caso o partido me obrigar a 
violentar os metis principios, preferirei abandonar tudo. Ou eu 
nao serei digno do partido, ou o partido nao seria dig no de mint". 
fisse traco psicologico do parlamentar paulista lembrava Feijo, 
com a sua rigida honestidade! 

Verdade seja dita, o partido P.R.P. nunca fechou questao, 
em materia de principios. O Dr. Ellis sempre teve, no partido 
uma grande e excepcional liberdade. file era dos mais velhos 
pioneiros da propaganda e portanto tinha os bordados de coman- 
dante, pois que, podendo, nunca servira a Monarquia. 

Um chefe de partido deve ter por norma de agao o " Non- 
due or duco", que Guilherme de Almeida marcou no nosso brazao 
como divisa de Piratininga! De fato, um general conduz e nao 
e conduzido! Um comandante forma opiniao e nao se deixa pa- 
catamente conduzir por corrente formada por outrem! 

Em 1898, terminava o periodo de Prudente e para o substi- 
tuir na curul presidencial, foi eleito Campos Salles, que entao 
ocupava a presidencia de Sao Paulo. 

Campos Salles teve por escopo dois objetivos, na suprema 
magistratura da Nagao; 

a) Equilibrar a situagao financeira do Pais. 
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h) Executar a sapientissima politica dos Governadores, (4). 
A proposito do primeiro item, ja ha muita coisa publicada e 

conhecida amplamente. Eu sei de dois trabalhos especializados 
que muito clareiam o assunto. Tratam-se do magnifico livro do 
sobrinho de Campos Salles, Dr. Antonio Carlos de Salles Junior 
e do trabalho, muito menos profundo, mas muito mais amplo, do 
ilustre escritor pernambucano Jose Maria Bello. 

De tudo quanto se tern escrito sobre o periodo de Campos 
Salles, ressaltam tres sulcos profundos, que destacados impressio- 
nam a todos, que estudam o carater do grande paulista : 

A sua inamolgavel honestidade, a seguranqa com que exe- 
cutava o seu programa de governo e seu espirito de radical eco- 
nomia. 

O episodic passado com o Deputado Alfredo Ellis, que eu 
via relatado varias vezes, por esse parlamentar, confirma bem 
esta ultima faceta da mentalidade de Campos Salles. 

Nessa quadra, eram muitos amigos os dois paulistas e eram 
frequentes as visitas do Deputado ao Presidente. Campos Salles 
recostado na rede, balan^ava-se a palestrar, com o visitante e 
dizia; 

— Precisamos nos acostumar a ser pobres e a viver como pobres! 
— MJas entao, Maneco, foi para isso que nos fizemos a Repiiblica, 

que abrimos a lavoura de oafe em S. Paulo e que sofrendo martlrios, 
passando necessidades abrimos os alicerces de nossa grandeza economica? 
Respondia Alfredo Ellis. 

Desse dialogo, vem-se as psicologias dos dois paulistas. Um 
confirmava a sua prudencia e o seu conservantismo. O outro, o 
seu arrojo e o seu espirito progressista. 

Sabemos bem que, Campos Salles foi muito descentralizador, 
mas ele foi alem, dessa sua tendencia e nao ficou simplesmente 
na sua politica dos Governadores, que alias ja era, em escala mi- 
nuscula, uma flagrante manifestaqao dessa diretriz do seu fulgu- 
rante espirito. No seu Manifesto de 1897, publicado por ocasiao 
de se apresentar a Presidencia da Republica, encontramos o se- 
guinte topico: 

" O meu ideal se concretiza na forma radicalmente federativa da Ame- 
rica do Norte on da Republica Helvetica, a minha aspiragao era o Estadd 
soberano, dentro da Unido soberana, ambos com os tres poderes poli- 
ticos como orgaos de sua SOBERANIA". 

(4) Que a politica dos governadores era sapientissimas estamos 
vendo pelo quadro presente. Nao obstante todos os esforgos para nacio- 
nalizar os partidos politicos, eles se vao tornando regionais. 

" chassez le naturel, il reviendra au gallop ". 
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Infelizmente, o belo livro, em primoroso estilo, sobre Campos 
Salles, de autoria do seu sobrinho, Dr. Salles Jr., tao prodigo 
em divaga^oes filosoficas e em emprestar ideias propiias, ao gran- 
de apostolo da Republica, nao aborda o espirito de Campos Salles 
a esse respeito, mostrando ignora-lo nesse importntfssimo mani- 
festo, o qual explica a alta visao do magno estadista paulista. La- 
mentavel! file aborda esse manifesto, sob outros aspectos, mas 
cala-se inexplicavelmente sob esse, (pg. 137). Nao sei porque ? 

O livro mencionado, sendo finamente estilizado, evocando 
pontos de vista filosoficos e de doutrina financeira, bem como 
politicos, tern o defeito de nao ser um trabalho de critica aos atos 
da vida de Campos Salles e, sim um verdadeiro "capo lavoro 
que, de principio ao fim conserva o mesmo diapasao expositivo 
das aqoes e das ideias do eminentissimo propagandista da Repu- 
blica, sem jamais dele discordar. 

Salles Junior descreveu uma serie de lindos capitulos 
sobre o grande Campos Salles, enquadrados em moldura 
aurea, de admiravel lavor literario, como se fosse trabalhada por 
um magico cinzel da Renascenqa italiana, mas nesse luminoso 
painel nao ha as escuras sombras da critica, so se destacando as 
cores vivas dos principios e das ideias doutrinarias do proprio 
autor. 

Um grande e aparente erro de Campos Salles, foi ter feito 
passar a Presidencia da Republica a homens da Monarquia, como 
se, entre os velhos patriarcas do novo regime nao houvesse alguem 
na altura de ser o chefe da Nacao. Eu ouvi, muitas vezes, essa 
amarga observaqao do futuro Senador. Dir-se-ia que, este fa- 
zia essa anotagao, tangido por qualquer sentimento inferior de 
"pro domo sua", por nao haver sido lembrado por Campos Sal" 
les, tendo ele sido um soldado republicano da falange da pro- 
paganda ! 

Muito longe disso! Nao tern essa suspeita o menor funda- 
mento! Campos Salles poderia ter recorrido aos nomes glorio- 
sos de Bernardino, de Glycerio, de Cerqueira Cezar, de Fernando 
Prestes, etc. Nao teria sido possivel o entao deputado Alfredo 
Ellis criticar Campos Salles "pro donw sua", porque estava hos- 
tilmente rompido com o velho General paulista, em virtude da 
extremada politica de campanario do Rio Claro. 

Assim sendo, vemos que, a queixa-critica de Alfredo Ellis, 
contra Campos Salles, era inteiramente altruistica e apenas lem- 
brava o "capitis diminutio", que o patriarca do Banharao havia 
inflingido aos velhos chefes republicanos, em geral, menos ele, 
que, por for^a da politica local de Rio Claro, tinha acerbamente 
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quebrado as suas relaqoes de amizade com o velho amigo e com- 
panheiro de propaganda. (Eu encontrei no Arquivo do Senador 
Ellis, toda a polemica que ele teve com Campos Salles a propo- 
sito da politica de Rio Claro). 

Tambem a observaqao, que fiz nao envolve qualquer aprecia- 
qao pejorativa ao sempre eminente Conselheiro Rodrigues Alves! 
A critica alveja apenas o ato de Campos Salles e jamais poderia 
objetivar a personalidade, que eu muito considero do Conselheiro 
Rodrigues Alves, cuja adesao a Republica, se evidenciou ter sido 
muito sincera e que realizou, no pais, tao operosa quao fecunda 
administraqao, inscrevendo no seu ativo, nao poucos atos de be- 
nemerencia em rela^ao a Naqao inteira. E' certo que, o Conse- 
lheiro Rodrigues Alves vinha da Monarquia e nao havia forma- 
do na velha falange historica das escuras e conspiradoras cata- 
cumbas dos primeiros tempos da propaganda, mas apesar disso, 
se revelou um grande administrador. 

Isso porem, nao justifica o aparente erro de Campos Salles! 
O tra^o, que mais destaca a personalidade vincada de Cam- 

pos Salles, e o concernente a sua famosa politica dos Governa- 
dores, evidencia da clareza de sua visao, ao compreender o pro- 
blema brasileiro. 

Talvez, ele tenha sido, dentre os politicos da Republica, sem 
exceptuar o Senador Ellis, o que melhor concebeu o Brasil, (5). 

(5) O problema brasileiro tem sido compreendido por muito pou- 
ca gente. 

A maionia dos homens publicos desta terra, querem teimosamente 
ver o problema brasileiro, como se o Brasil fosse um pais unitario, de pe- 
quena area territorial, como Portugal, a Inglaterra ou a Franqa. E' que, 
a maioria dos homens publicos nao sao estadistas! Desprezam o estudo 
da sociologia, da historia, da economia politica, etc. nao aplicando os 
ensinamentos desses ramos cientificos as cousas politicas brasileiras. O 
resultado e errar o caminho, conduzindo o povo para destinos falsos. Dai 
toda a serie de erros que tem assaltado este infeliz pais. Esses homens 
publicos brasileiros nao tem querido ver que, o Brasil e urri pais composto 
dfe um conjunto de paises. Ja disse o sergipano Joao Ribeiro que, o 
Brasil e um imenso arquipelago de ilhas, sem comunicaqoes entre si. Ainda 
que, essas partes componentes do Brasil, nao sejam encaradas assim, pela 
legislagao vigente, entretanto, sao paises de fato. Tem eles o vulto, o pres- 
tigio, a importancia de paises e como taiis, eles atuam no taboleiro da 
politica nacional. Sao trunfos que resolvem os problemas da alta politica 
nacional. Como tais deveriam ser compreendidos. 

Quais esses paises? 
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a) Minas Gerais 
to) Rio Grande do Sul 
c) S. Paulo 

Essas entidades, pelo volume das respectivas populagoes, pelas suas 
respectivas importancias comerciais, pelas suas atividades agricolas 
q industrials, pelo concurso que fazem pesar na balanga geral do 
Brasil, etc. sao entidades de primeira grandeza. O Norte, infelizmente, 
vem sendo de importancia diminuta no concerto geral. Os Estados do 
Norte giram em torno desses azes, que sao, com o Poder Central, os 
grandes astros da politica nacional. 

Faga-se um ligeiro retrospecto e veja-se como tern sido resolvidos cs 
grandes problemas das sucessoes presidenciais. 

Os primeiros presidentes da Repiiblica, foram, como se sabe, milita- 
res, mas, logo depois, vieram dois paulistas propagandistas da Repiiblica, 
seguidos, sem grandes difiiculdades, nas respectivas sucessdes pelo Sr. Ro- 
drigues Alves, Conselheiro do Imperio. Quando este grande benfeitor da 
cidade do Rio de Janeiro quis resolver o problema da sua sucessao, levando 
o nome do Sr. Bernardino de Campos, dos maiores vultos que a Repiiblica 
tern produzido, propagandista da velha guarda, Presidente de S. Paulo por 
duas vezes, nao soube colocar as pedras do xadrez politico brasileiro, de 
modo que, S. Paulo, que apoiava o nome de Bernardino ficou contra Minas 
e o Rio Grande do Sul. A consequencia foi evidente, o nome do grande e 
imortal propagandista da Repiiblica, dos maiores estadistas do novo regime, 
foi facilmente vendido pelo de um outro Conselheiro imperial, o Sr. Afonso 
Penna, figura muito secundaria, mas, que, com os trunfos de Miinas e do 
Rio Grande do Sul nas maos, venceu o Sr. Bernardino, que so tinha o de 
S. Paulo. 

Mais tarde, na sucessao Penna, isto e, querendo este impor o nome do 
grande mineiro David Campista, teve contra si o Rio Grande do Sul e 
S. Paulo, fracassou e faleceu como todos sabem. 

Surgiu, entao, a candidatura Hermes, que, apoiada pel a situagao de 
Minas Gerais e do Rio Grande do Sul, tendo contra si, isolado, S. Paulo, 
venceu a de Ruy Barbosa, a luminar figura baiana. 

S. Paulo so, foi mais uma vez vencido, seguindo-se, entao um pe- 
riodo de faceis sucessoes, pelas aliangas de S. Paulo com Minas, de que 
resultou a ascensao do Sr. Wenceslau Braz, Delphim Moreira, Epitacio 
Pessoa, Arthur Bernardes e Washington Luis. 

O Norte do pais nunca foi na Repiiblica fator de decisao. Sem elei- 
torado, sem pujanga economica, sent projegao politica no cenario brasi- 
leiro, etc., nunca teve o Norte grande importancia nos problemas das su- 
cessoes. 



Capitulo VI 

O AMERICANO 

Como ficou dito acima, o Dr. Ellis se graduara nos Estados 
Unidos e ai, em contato com o ambiente psicologico entao rei- 
nante, formou, nao so a sua mentalidade, mas tambem o seu ca- 
rater. Foi por isso que, dei maior desenvolvimento a parte, que 
tratei dos Estados Unidos. E' que, eu objetivava mostrar, com 
maior insistencia o ambiente reinante nessa parte da America, 
justamente quando o Dr. Ellis ai estava morando. Eu queria 
mostrar a forma mental, onde o entao jovem paulista moldara o 
seu intelecto e o seu carater. Eu visava mostrar e evidenciar 
bem precisamente as linhas mestras do molde norte americano, 
para que ficasse exuberantemente verificado onde e como o pio- 
neiro paulista da Repiiblica, havia se saturado do espirito liberal- 
democrata. 

E' precise que, se note que, o ambiente reinante nos Estados 
Unidos, era diferente do atual. 

Nessa epoca, os Estados Unidos apresentavam outra fisio- 
nomia etnica e a sua popula(;ao tinha outra coloraqao racial. 

O pais era muito mais "hundred percent", como diria Madi- 
son Grant. Os Estados Unidos eram urn pais nordico. Hoje, 
esse pais de pura origem anglo-germanica, com pequenos laivos 
de gente escandinava ou irlandesa, de antes de 1880, evoluiu nesse 
amozaicado "melting pot", que vemos, com grandes contingen- 
tes de nodulos demografico de varies matizes etnicos, nos quais 
se isolam milhoes de eslavos, croatas, bosniacos, moravios, rus- 
sos, poloneses, ucranianos, tchecos, eslovacos, eslovenos, dalma- 
tas, etc., de italianos, calabreses, napolitanos, corsos, romanos, 
toscanos, piemonteses, etc., de magiares, de israelitas, de balca- 
nicos, albaneses, servios, bulgaros, gregos, macedonios, monte- 
negrinos, etc., de mexicanos, de sirios, de armenios, de turcos, 
de georgicos, de caucasianos, etc. 

Por isso e que, os negros, antes isolados no sul e inassimila- 
dos, aos poucos vao sendo absorvidos na mistura, que uma de- 
mocracia etnica mais acentuada, vai impondo, pois essa gente 
europeia e asiatica nao tern os nordicos preconceitos de cor. 

Os nomes atuais norte-americanos, os quais, alguns podem 
ser lidos nos preludios das fitas cinematograficas das empresas 
norte-americanas, refletem quase todos a intensa colora^ao esla- 
va, magiar, israelita e italiana, ou ainda, irlandesa, nos confirman- 
do o que supra afirmei. 
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E' Siegfried no seu "L'Etats Unis d'aujourd'hui", quem 
melhor retrata cientificamente essa evidente e sensivel evoluqao, 
com estatisticas, que sao fotografias de maravilhosa precisao. 

Parece que, so o idioma ingles permanece quase puro, ainda 
que, muito interpolado de termos da giria regional, pois o pro- 
prio espirito anglo-saxonico, que predominou nos Estados Uni- 
dos do seculo passado, ja se mostra bem evoluido. 

Entao os vultos de Washington e de Lincoln eram mais divi- 
nizados do que hoje, quando impera o utilitarismo, menos ape- 
gados as origens anglo-saxonicas das velhas Treze colonias. E' 
que, os atuais norte-americanos estao muito mais misturados pe- 
los imigrantes das varias partes da Europa e os das suas estirpes, 
os quais, naturalmiente tern suas mentalidades orientadas para 
outras linhas mestras traqadas sob o influxo de ideias alienigenas. 
Hoje, quando os acontecimentos da Independencia e os da Guerra 
de Seccessao estao muito mais recuados, nao sao tao lembrados c 
nao imbuem tanto a mentalidade geral. 

Quando o Dr. Ellis esteve nos Estados Unidos> modelando 
o seu "eu", a memoria de Washington e as visoes de Lincoln 
eram muito cultivadas. 

Assim, fundiu o Dr. Ellis o seu espirito, quando a lembranqa 
de Washington e o liberalismo utopico de Lincoln, com os seus 
"yankees", descendentes dos Puritanos, os fanaticos do Cabo Cod, 
ainda com os "hundred per cent", em quase totalidade e por isso, 
formou o seu republicanismo e o seu liberalismo, em solidez gra- 
nitica. 

£sse espirito o acompanhou ate a morte! Ate no seu ulti- 
mo alento, Dr. Ellis manteve a sua crenqa fervorosa na Repu- 
blica e no "idealismo utopico", identico ao que saturava os ares 
de Philadelphia, nos esfumaqados dias de Lincoln. 

Por isso e que, as imagens gravadas nos Estados Unidos, na 
mentalidade do entao jovem Alfredo Ellis, nunca mais se apaga- 
ram e em todas as oracSes do parlamentar paulista, ha sempre 
alguma coisa sobre a terra dos "yankees". 

Assim, na sessao de 25 de Agosto de 1906, ele dizia: 

Mas nao quero, Sr. Presidente, morrer como Moyses, no Monte Ne- 
bo, tendo a Chanaan prometida a vista, sem poder attingil-a. Quero, como 
republicano, ser enterrado na terra, que sonhei, desde os primeiros annos 
da minha mocidade. 

Que e que eu quero? O mesmo que almejavam aquelles pobres pe- 
regrines que abandonaram, as costas da Inglaterra, com os olhos mare- 
jados de lagrimas e os conaqoes pungidos de saudades e porque nao en- 
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contravam um pedago de solo, um pedago de terreno em sua patria, onde 
pudessem, a luz do sol da liberdade, cultivar e colher as promissoras messes 
do direito, da justiga e do respeito a todas as crengas. 

Pobres punitanos, foram, atravez do oceano, proourar nas inhospitas 
e pedregosas costas de Nova Inglaterra, um lugar onde pudessem semear 
as sementes, que carinhosamente levavam e levantar, na primeira clareira 
que abrissem nas mattas, um altar, onde elles e seus filhos e os filhos de 
seus filhos pudessem adorar a liberdade. 

Cultivaram, e regaram as sementes, com o suor do seu trabalho e com 
as amargas lagrimas de exilados. E a semente germinou e cresceu; hoje 
e uma immensa e frondosa arvore, capaz de resistir a todos vendavaes e 
tempestadies, cobrindo, com a sua folhagem virente e prospera aquella vasta 
regiao que se chama Estados Unidos da America do Norte orgulho e as- 
sombro da Humanidade. 

Educado alii, fui republicano desde a minha infancia, porque desejava 
para minha Patria, a mesma prosperidade, a mesma grandeza, que alii 
havia visto com os meus proprios olhos. 

fisse discurso, que tem leve sabor de arenga de pulpito 
presbiteriano, demonstra bem a influencia "yankee" com todo 
do o "idealismo utopico" norte-americano, que acompanhou 
o espirito do Dr. Ellis ate a tumulo. Lincoln, para ele, 
era o demiurgo da democracia. Ele nao via que, o velho 
Abe queria impor, pela violencia de uma cruenta guerra, uma 
vida politica comum aos sulistas, dos quais ele nao respeitou a 
vontade de formar outro pais, que teria suas leis proprias e a 
sua orienta^ao especial! 

Mas o libertador dos escravos norte-americanos foi o Jupi- 
ter (eu diria Jano) da mitologia do parlamentar paulista, na qual 
fulguravam os deuses secundarios como Grant, Sherman, Mac 
Lelan, Farragut, Sheridan, Brickson e outros! Nunca eu conse- 
gui aceitar paralelo entre Lincoln e Washington! 

fiste, sim ! Foi o Apostolo magno a Liberdade! 

>!! 
* * 

No governo do Marechal Floriano, o entao Deputado Alfre- 
do Ellis fora, como vimos, muito ligado a situa^ao, pois que era 
dos poucos que tinham o privilegio das boas relaqoes do presidente 
da Republica de entao. O Deputado Alfredo Ellis sempre fora 
muito americanofilo e Floriano sabia disso e quis aproveitar o 
parlamentar paulista, como representante brasileiro em Washin- 
gton. Chegou mesmo a convida-Io para ocupar esse posto, junto 
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ao governo norte americano, entao presidido por Grover Cleve- 
land. Tudo resolvido, e disposto neste sentido entretanto nao 
foi materializado. As coisas estavam tao adiantadas que, a apre- 
sentagao protocolar do Deputado Ellis ao representante diplo- 
matico norte-americano, chegou a ser marcada para 6 de Setem- 
bro de 1893. Mas, nesse mesmo dia, tendo arrebentado a revolta 
da Esquadra chefiada pelo Almirante Custddio, resolveu Floria- 
no deter junto a si o parlamentar paulista, que podia aqui, como 
ligador entre ele Eloriano e Bernardino, presidente do Estado 
mais importante da Uniao, prestar a causa do Governo, serviqos 
muito mais importantes. Com isso, a nomeaqao do Deputado Al- 
fredo Ellis, para representar o Brasil em Washington, foi susta- 
da e a Revolta da Armada impediu que, o Deputado paulista to- 
masse a vereda da carreira diplomatica. 



Capitulo VII 

1 893-1902 

Ate 1894, o Deputado Alfredo Ellis permaneceu, com sua 
familia, no Rio de Janeiro, morando no Largo do Machado. No 
ano seguinte, fazia ele negocio, comprando as partes de sens 
cunhados, na Fazenda de Santa Eudoxia, como verificamos em 
outro local deste trabalho, se associando, novamente, com sen tio 
e sogro, Coronel Cunha Bueno e com sen concunhado, Dr. Al- 
meida Netto, formndo a firmq Bueno, Ellis & Netti. Indo nesse 
mesmo ano para a fazenda, ai nasceu em 1896, o seu ultimo filho 
que e o autor destas linhas. 

No ano seguinte, em 1897, o Deputado Ellis se transferiu, 
com toda a sua familia para a cidade de Sao Paulo, tendo ele 
adquiridc) entao, um grande terreno na rua recem aberta de Santa 
Madalena, no bairro Paraiso. De vez em quando, o Deputado 
Alfredo Ellis ia ao Rio de Janeiro, se hospedando no Hotel Na- 
cional, na rua do Lavradio, onde ele morara na epoca da Consti- 
tuinte. 

Em Sao Paulo, o Deputado Ellis era figura preeminente na 
Comissao Diretora do Partido Republicano Paulista, pugnando 
pelo nome de Bernardino de Campos, que, em 1902, fora feito 
presidente de Sao Paulo pela segunda vez. 

Socialmente, a familia do Deputado Alfredo Ellis tamjbem, 
com suas tres filhas em idade de casamento, era astro cfe primeira 
grandeza nos bailes paulistanicos. Em 1898, casou-se a filha 
mais velha do Deputado Ellis, Maria do Carmo, com um medico 
carioca, Dr. Arthur Palmeira Ripper, formado pela Faculdade do 
Rio de Janeiro, de grade inteligencia, magnifico cirurgiao, com 
enorme clinica na opulenta zona de Cravinhos onde morava, 
abrangendo toda a parte da Mogiana. Entao essa zona era o 
El-Dorado do cafe e parece que ele ai se fixara, atraido pelo re- 
nome dessa riqueza. Foi grande a avalanche dos agricultores 
vindos do Estado do Rio, encantados pela euforia, que essa re- 
giao de Ribeirao Preto entao projetava, por toda a parte, com a 
aura de um caminheiro renome. Suas terras roxas bordejantes do 
Rio Pardo, eram o ima atraidor, nao so de imigraqao extrangeira, 
mas de gente de todo o pais, especialmente do Estado do Rio, que, 
em fenomeno incoercivel, correu com quase toda a sua populaqao 
para a nova Colchida, redoirada, que era o maravilhoso vale do 
Rio Pardo, terras essas tao enaltecidas, ja, por Martinico Prado, 
que ai formou as grandes fazendas de Guatapara e de S. Martinho. 
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O Dr. Palmeira Ripper era uma das pessoas de carater e de 
formacao moral mais completas, que tenho conhecido! Com a 
sua visao esclarecida, o seu notavel equilibrio, o seu comprovado 
bom senso, o seu desinteresse financeiro, o seu dicernimento po- 
litico, a sua bondade inexcedivel, o seu genio folgazao e comuni- 
cativo e a sua comprovada estima por todos da familia da esposa, 
o Dr. Palmeira Ripper se irmanou nesta de tal forma, que, ate 
a sua morte, em 1939, foi membro de primeiro piano, companheiro 
seguro das boras amargas e dos momentos felizes por que pas- 
samos. 

Indicado pelo Cel. Fernando Prestes, o Dr. Ripper em 1906 
foi eleito deputado por Sao Paulo, conservando-se na represen- 
ta^ao paulista, ate 1924. Foi, durante dezoito anos continuos, o 
braqo forte e o companheiro firme do Dr. Alfredo Ellis, forman- 
do com o velho patriarca piratiningano, uma liga de grande con- 
sistencia, cimentada pela amizade e pela quase perfeita compati- 
bilidade de genios. Entretanto, existia uma grande disparidade 
entre sogro e genro. Aquele era silencioso, austero, hieratico, 
solene e aparentemente frio, tendo particular aversao ao jogo 
e ao baralho. Dr. Ripper era o oposto: barulhento, falando muito 
alto, como todo meridional, impontual, alegre, comunicativo, com 
manifestaqoes bombasticas e indiscretas, desordenado, comilao, 
sempre apressado, derramado, sem cerimonias, excessivamente 
franco, sem disposiqao para o estudo, inteligente e culto, mas nao 
levando nada a serio, desistimulado, nao empreendendo nada apro- 
fundamente, brincalhao, sempre de bom humor, sem a menor te- 
nacidade, sem a minima constancia, mas sincere, de alma franca, 
aberta e sem um pensamento oculto, completamente desambicio- 
so, incapaz de um maquiavelismo, modesto, filosofo, sem vaida- 
de de especie alguma, sendo mesmo abandonado no trajar e usan- 
do e permitindo excessiva liberdade para com e pelos filhos, etc. 
O velho Ellis, sempre metodico, ordeiro ao exagero, nao apre- 
ciava esta falta de alinhamento e esta carencia de respeitoso ce- 
rimonial do genro. 

Um traqo, porem, tornava-os irmanados no mesmo diapa- 
sao, era o sentimentalismo algo romantico e muito afetuoso que 
imbuia a alma solene do paulista, e a do fervente carioca. Ape- 
nas o paulista tudo fazia para ocultar o que sentia, embora nem 
sempre tivesse sucesso, enquanto que o carioca, nao se importava, 
de indiscreta e barulhentamente manifestar o que Ihe ia na alma. 
Por certo, o Dr. Ripper tinha defeitos, e todos nos os temlos, mas 
ele era um homem bonissimo e merecedor do afeto que todos Ihe 
dedicamos em vida e agora a sua memoria. O Dr. Ripper nao so 
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era miedico do corpo, mas tambem da alma, pois todos na famdia 
que tinham algum problema a resolver, sempre recebiam dele o 
generoso e sabio conselho, ou ainda a confortadora consola^ao, 
quando esses problemlas se transformavam em golpes incoerciveis. 

Eu tinha por ele, grande veneraqao e fraternal estima, as 
quais aproveito a ocasiao para externar como uma saudosa bo- 
menagem ao sen vulto que passou! Com o seu temperamento 
ponderado, grande foi a influencia que exerceu no espirito ardo- 
roso, impaciente, aflito e exagerado do velho Ellis, atenuando-o, 
amainando-o nas suas manifestaqoes tempestuosas. 

Alegre, expansive e muito comunicativo na sua exuberancia 
de carioca, o Dr. Ripper possuia imenso repositorio de anedotas, 
que contava, sem comedimento e linguagem e com estrondosas 
gargalhadas, chocando a formalizada compostura, toda ungida 
da respeitosa solenidade britanica do Dr. Ellis, sempre imbuido 
daquela formalizada pudickia semi-puritana, incapaz de um ter- 
mo mais livre ou de uma frase que fizesse uma donzela corar, 
como se tivesse profundo respeito por si mesmo. O Dr. Ripper se 
irmanou berp na familia e eu o considerava tan to que, quando 
morreu em 1939, senti que, entao, tinha perdido um irmao! 

Mais ou menos nessa epoca, chegava dos Estados Unidos, 
recem formado na mesma Universidade de Pennsylvania, o jo- 
vem medico Henrique Ellis, filho do Dr. Guilherme Ellis. Era 
o moqo recem-chegado um tipo original, de alta estatura, embora 
nao tao elevada como os da estirpe paulista da qual provinha, 
com tez muito clara, como a de um anglo-germanico, cabelos ne- 
gros como os de um "farmer" das Carolinas, com um longo 
bigode a Ihe quebrar a brancura quasi feminina de uma face bem 
tratada, onde se esmaltavarn de negro, dois olhos cismarentos e 
profundos, em olheiras sombrias, que se destacavam emolduradas 
pelo negror espesso da area dos supercilios, o Dr. Henrique, Nene, 
como era chamado na intimidade, reunia toda a pulcritude mas- 
culina da familia. 

file era o astro central dos saloes paulistanos de entao, com- 
panheiro das primas, filhas do Deputado Alfredo Ellis, em todas 
as reunioes danqantes e bailes, nos quais se divertia a mocidade 
paulista de entao, essa mocidade, hoje coberta de cas pratea- 
das e riscada pelas rugas encarquilhadas dos septuagenarios. 

Nao havia menina, moqa e senhora mesmo, que nao tivesse 
suas atenqoes presas pelo elegante e donairoso medico que a 
Pennsylvania University mandara para Sao Paulo! 

Em 1899, o Dr. Alfredo Ellis teve uma molestia de garganta, 
a qual, pelos sintomas e pelos antecedentes hereditarios do 



— 157 — 

Deputado, fazia suspeitar de um fundo maligno. Uma intervene 
qao cirurgica fora aconselhada e esta deveria ser feita pelo Dr. 
Favery, entao de passagem pelo Rio. 

O Dr. Ellis, acompanhado pelo seu genro, Dr. Palmeira Rip- 
per e pelo seu sobrinho o Dr. Henrique, seguiu para o Rio, ajus- 
tando a operaqao com o vaidoso cientista frances. Enquanto 
aguardavam, ficaram todos hospedados no Hotel Nacional, a rua 
do Lavradio-. Entao era de notar a grande dose de coragem tran- 
quila e fleugma britanica, demonstradas pelo paciente, que, no 
testemunho posteriormente relatado do Dr. Ripper, nao perdia 
um so momento do seu profundo e tranquilo sono, incrivel para 
quern ia, no dia seguinte arrostar a morte. 

Feita a operaqao com felicidade, todos retornaram a Sao 
Paulo. 

O Dr. Henrique, cuja beleza masculina avassalara tantos 
cora^oes romanticos na Pauliceia, desse fim do seculo XIX, la- 
mentavelmente faleceu, em alucinantes dbres de uma apendicite 
nao operada. Foi, por todos os motivos, doloroso o desapare- 
'cimento desse jovem medico e tao esperan^oso paulista! 

O Deputado Alfredo Ellis que o estimava como filho, sofreu 
um rude golpe e seu irmao, o Dr. Guiherme Ellis perdeu, com 
esse filho, o esteio de seu lar, a grande esperanqa de sua vida! 

Ja o Deputado Alfredo Ellis, nessa epoca, vinha de perder. 
a sua querida irma Sophia. Fora para ele um "tremendous 
blow" como diriam seus antepassados britanicos! Com a tris- 
teza que Ihe invadira a alma, aquele sensivel e paradoxal espirito 
de bucaneiro, nunca mais usou flor na lapela, ao inverso do seu 
mano Guilherme, sempre jovial, apesar dos tropeqos de sua vida 
ulcerada, mas sempre galante, com o seu elegante terno claro 
enfeitado, bem talhado e bem passado, com enorme flor no peito, 
a vestir aquele homem muito alto e muito espigado, fumando 
atraves de uma longa e aurea piteira de ambar, a correr a grande 
clientela no "tilbury", ou a frequentar com assiduidade, as cor- 
ridas do "Jockey", ou as partidas no Sao Paulo Club. 

O Deputado Alfredo Ellis, morando em chacara distante, no 
velho e surrado caminho de Santo Amaro, do qual nao havia 
conduqao para a cidade, tinha carruagens particulares. Na co- 
cheira de sua casa, a rua Santa Madalena, havia um carro aberto, 
"vitoria" e um "landau" fechado para noite e para as cerimo- 
nias, uma parelha de bestas e uma parelha de cavalos, que es- 
tavam constantemente aprestados para o service da familia, que 
nessa epoca, era muito carinhosamente assistida pelo Cel. 
Cunha Bueno, o velho pioneiro do cafe, desbravador do 
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sertao paulista e representante genuine da aristrocacia rural 
Entao o velho bandeirante oitocentista, ja septuagenario mas 
ainda robustissimo, com a sua nivea barba a cair da gi- 
gantesca e himalaica estatura, era o enternecido avo da rmstica 
adoraqao dos netos, que ele acarinhava com a sua rude bondade 
concretizada nos fartos presentes e nas moedas de ouro, que fa- 
ziam da sua casa patriarcal, e fidalga do Morro Vermelho, um 
verdadeiro paraiso. Era o velho Cunha Bueno que intercedia 
pelos netos, nao os deixando ser punidos! Depois de velho e 
talvez senil, ele se fizera muito catolico. 

O casamento do Dr. Palmeira Ripper, fora arrumado por 
ele, que ja era o padrinho de sua neta mais velha, a filha do 
Dr. Ellis. 

Conhecera o Dr. Palmeira Ripper na Fazenda Buenopolis 
no municipio de Cravinhos, de propriedade de seu sobrinho e 
genro Joaquim da Cunha Bueno. 

A segunda filha do Deputado Ellis, Sophia, em 1899, tarn- 
bem se casou. O noivo era o unico filho homem, do Conde de 
Sao Joaquim, portugues, naturalmente de "ao pe de Coimbra" o 
snr. Joaquim Lopes Lebre Filho, era completamente diferente do 
Dr. Palmeira Ripper! O quanto este era expansivo, barulhen- 
to e desordenado o snr. Lebre era bem educado, tacitumo, sole- 
ne, porem finissimamente civilizado, concentrado na sua compe- 
netrada compostura de fidalgo da velha cepa lusitana. O snr. 
Lebrinho parecia um homem engomado! Embora nascido em Sao 
Paulo e tendo o lado materno essencialmente brasileiro, consef- 
vava nos seus costumes e, ate no seu falar, como na sua senti- 
mentalidade, uma saudade infinita da "santa terrinha" de seu 
pai, o snr. Conde, como o velho era pomposamente chamado. 
Educado em Portugal, ele conservava os ressaibos da influencia 
de alem-mar. 

O Condinho era um mo^o faceiramente tratado, sempre bar- 
beado, cuidadosamente penteado, vestindo com vaidade suas 6ti- 
mas roupas, saidas das melhores e mais caras lojas e. dos alfaia- 
tes mais aprimorados e de mais fama. Parecia uma figura de 
"vitrine" simbolizada com um "Carlos da Maia", enraizado em 
S. Paulo! 

Ei-Io, metido no seu enormissimo colarinho branco, rigido, 
o qual nunca vi tao alto, empertigado e donairoso, a guiar, com 
maos delicadas, o seu "faeton" amarelo e vermelho, puxado por 
um gordissimo cavalo baio! Extremamente generoso e "mao. 
aberta", o Lebrinho podia se permitir gastos descomunais, pela 
sua enorme fortuna. Seu trato, tanto no vestuario, como na 
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mesa, era de verdadeiro fidalgo, "dandy, na expressao da palavra! 
Seus presentes eram principescos, suas dadivas, generosas, suas 
contribui^oes magmficas, etc. Urn lord nao seria mais liberal! 
Isso tudo era feito sem jactancia, sempre de forma mais gorda 
possivel, no nivel de sua rendosissima situaqao de capitalista, co- 
merciante e mais tarde, industrial. Mas apesar de sua grande 
superioridade de recursos, nunca fez exibicionismo disso! Foi 
modesto e calado ate morrer! Nunca alardeou a sua riqueza e eu 
mesmo nao sabia de seus altos e baixos, que a inconstante fortu- 
na nao deixava de Ihe proporcionar! Nunca conheci ninguem 
tao discrete! 

Uma faceta muito simpatica do Lebrinho, era o seu acentua- 
do paulistanismo, o qual tao bem combinava com o nosso regio- 
nalismo. Em "32", ele evidenciou bem isso! Todos os seus 
filhos homens tomaram parte na sublime arrancada! 

Em Dezembro de 1899, por entre girandolas, lanterninhas e 
festoes, a ornamentar a casa de madeira do Dr. Ellis, na rua 
Santa Madalena, realizou-se o casamento mencionado, passando 
o jovem par a residir na rua da Liberdade, numa casa enorme, 
recem-costruida, junto a residencia dos condes de Sao Joaquim. 

Sao Paulo, nesta ocasiao, via percorrer, pelas suas ruas es- 
treitas, os primeiros "tramways" puxados a burros. 

Era o velho Sao Paulo da garoa... ! 

* * 

Nesse mesmo ano de 1899, casou-se mais uma filha do 
Deputado Alfredo Ellis, Eudoxia, a mais moqa. Mais uma vez, 
engalanou-se a casa do politico paulista, com girandolas e festoes. 
O noivo era o Dr. Otaviano Machado, engenheiro recem-forma- 
do, filho do grnde advogado e notavel orador Professor da Fa- 
culdade de Direito, ornamento da tribuna do juri paulista, Dr. 
Brasilio Machado, e irmao do nao menos ilustre Alcantara Ma- 
chado. 

* 
* * 

Em 1902, depois de dois anos de discreta administraqao na 
Presidencia de Sao Paulo, assumia o Conselheiro Rodrigues Al- 
ves, devendo o periodo na governanga de Sao Paulo, ser termi- 
do por Bernardino de Campos, para o que fora eleito e que, pel a 
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segunda vez, galgava a curul presidencial do nosso Estado. Ele 
ficaria na suprema administraqao estadual, por pouco tempo, 
como em 1898, havia acontecido ao eminente Coronel Fernando 
Prestes que, como vice-presidente, terminara o periodo gover- 
nativo de Campos Salles, que fora eleito presidente da Reptibli- 
ca, para o quatrienio de 1898-1902. 

Bernardino ia fazer o mesmo, em relaqao ao quatrienio de 
Rodrigues Alves, pois que, esse procer havia subido a suprema 
magistratura da Naqao. Eu ja critiquei Campos Salles, a pro- 
posito da escolha de seu sucessor. 

Ja disse tardbem que, nao sou vesso ao Conselheiro Rodri- 
gues AJves, que fez, no periodo em que foi presidente da Uniao, 
uma brilhantissima administraqao, como todo mundo sabe. Isso, 
entretanto, nao absolve Campos Salles. 

Em 1901, ainda governava o Estado de Sao Paulo o Con- 
selheiro Rodrigues Ajlves, quando se deu a crise partidaria da 
primeira dissidencia. 

Entao, reunidos na casa de Cerqueira Cezar, o velho az da 
propaganda, os amigos de Prudente, os daquele nomeado chefe, 
os de Rangel Pestana e de outros, resolveram romper com o 
P.R.P. Foram os seguintes politicos, que acompanharam os 
chefes acima: Prudente de Moraes, Manoel de Moraes Barros, 
Joao Sampaio, Adolpho Gordo, Cerqueira Cezar, Julio de Mes- 
quita, Cezario Bastos, Jose Alves Guimaraes, Cincinato Braga, 
Rangel Pestana, Candido Motta e outros. Com o partido, ficou 
o outro composto dos seguidores de Bernardino, de Campos Sal- 
pos Salles, de Glycerio e outros. O Deputado Alfredo Ellis, nao 
fazendo parte de nenhum grupo dos chefes acima nomeados, en- 
tretanto, achou que, nao havia motivo para sair do partido. To- 
das as rusgas e desentendidos deveriam ser resolvidos "intra- 
muros", democraticamente, por simples maioria de votos. Ape- 
sar disso o Deputado Ellis tinha em grande conta e em grande 
amizade muitos que abandonaram as fileiras do P. R. P. Assim, 
Cerqueira Cezar, que era seu parente, sendo ate chamado pelos 
da familia Cunha Bueno, de "primo Cezar". Alem do paren- 
tesco, o Deputado Ellis estimava muito o velho Cezar, seu anti- 
go companheiro da politica de Rio Claro. Eu me lembro ainda 
na minha juventude de te-lo visto na rua Sta. Madalena, onde 
ele ia conversar com meu pai. A sua alta estatura, os seus olhos 
muito azuis, a sua fisionomia bondosa me causavam muita simpa- 
tia. Era o verdadeiro tipo do "dolico louro", de elevada estatura. 
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Com Rangel Pestana, Cezar representava o grande jornal 
"O Estado de Sao Paulo", do qual Alfredo Ellis fazia conceito 
expresso nestas linhas, em discurso feito em 1909: 

..."publicou "O Estado de Sao Paulo", o velho orgao republlicano 
primeira almenara que se levantou naquelle Estado, em defeza dos prin- 
d'pios republicanos. 

A nota a que me refiro e um, toque de clarim! 
Parece, Sr. Presidente que ainda, sobre aquelle reducto inexpugna- 

vel, paira o espi'rito imortal do seu antigo redator, do puritano que 
foi em viida Rangel Pestana. Desde aquella epocha tao afastada ja, tern 
sido aquelle perlodico uma trincheira, um jornal de influencia extraordi- 
naria em todo o Estado de Sao Paulo, constituindo verdadeira e indiscuti- 
vel forga. E' de grande importancia, entretanto, Sr. Presidente, o do- 
cumento que vou ler, estampado por esse defensor da Republica. Nao 
podia, de facto aquelle orgao de publicidade callar a sua opiniao, no mo- 
mento em que uma questao vital para os destinos da Republica se debate 
no sexo da representagao nacional; era imprescindivel que nesse sentido 
manifestasse seu juizo e, como esse e e tern sido sempre norteado pelo 
amor a causa que, tao nobremente tern defendido, nao podemos nos, re- 
presentantes da Nagao, deixar de attendee, as observagoes, aos avisos con- 
tidos nesses conselhos, que partem j ustamente de um dos espiritos mais 
cultos e clarividentes da actual geragao republicana ". (Annaes do Sena- 
do Federal), 

Nao havia duvida de que, o P.R.P. fora desfalcado, em im- 
portantissimo contingente de forqas vivas, que se evidenciavam, 
nao so pelos nomes citados, como tambem por outros, que, sem 
embargo nao desempenharem fungao publica representavam, en- 
tretanto, pelo seu valor, pela sua cultura, pelo seu renome, etc., 
importante parcela da opiniao publica. Tal era o caso de Amal- 
do Vieira de Carvalho, de Pereira Barreto e de muitos outros, 
que testemunhavam a sua solidariedade com os dissidentes. 



Capitulo VIII 

STA. EUDOXIA NOVAMENTE 

Ja em 1895, o Dr. Ellis se mudou para uma chacara a rua 
Madalena, junto ao caminho, que ia para Santo Amaro e que 
depois se transformou na Avenida Brigadeiro Luis Antonio. 

O parlamentar paulista, entao na direqao do Partido Repu- 
blicano Paulista, tinha imperiosa precisao de estar em Sao Paulo 
e por isso comprara grande extensao de terreno, no qual fizera 
construir e arrumar grande e elegante "chalet" de madeira de 
pinho de Riga, o qual possuia um torreao, especie de bastiao de 
menagem de roqueiro castelo medieval, de onde se descortinava 
impressionante vista sobre a cidade, que, situada a cerca de dois 
quilometros na baixada, se estendia, por inteiro, em todos os 
quadrantes. por onde se olhasse. Mais ou menos na mesma epoca, 
o Dr. Ellis voltava a agricultura cafeeira no interior paulista, 
adquirindo as partes dos cunhados Francisco e Henrique da 
Cunha Bueno, na fazenda de Sta. Eudoxia, cuja lavoura plan- 
tara vinte anos antes, juntamente com o seu tio e sogro, Coronel 
Cunha Bueno. que nos ultimos tempos imperiais, fora agra- 
ciado com o titulo de Visconde da Cunha Bueno. Com esse ne- 
gocio, isto e com o retomo do parlamentar paulista as lides da 
cafeicultura, ficava constituida a firma de Bueno, Ellis & Neto, 
Para isso, o Dr. Ellis, ao comprar as partes de seus cunhados, 
teve que, contrair uma divida na Inglaterra, por intermedio da 
casa Schmidt und Trost. Santa Eudoxia era a mesma mansao 
senhorial dos velhos tempos ! A mesma mancha de "terra roxa", 
decomposiqao da diabase a formar os espigoes e as trombas sepa- 
radoras, em eminencia coberta de verde escuro, das matas, onde 
ainda se viam paus d'alho, figueiras, etc. A lavoura de cana que 
desaparecera! O regime da monocultura passou a ser entao 
muito mais complete e com as comunica^oes ferroviarias mais 
intensas, ele atingiu ao seu auge! Em compensa^ao a planta- 
qao de cafe aumentara muito e novas instalaqdes se fizeram. No- 
vos cafeeiros se alinharam, substituindo a mata derrubada pelos 
machadeiros caboclos e pelas turmas volantes de camaradas baia- 
nos, que trabalhavam por dia. Mas, era a mesma sede patriar- 
cal e vastissima a casa de moradia da fazenda, com suas acomo- 
daqoes enormes, suas salas imensas, seu alto terra^o no meio do 
edificio, como um bojudo minarete ou o "donjon" de um roquei- 
ro castelo, a dominar toda a faina ingente do trabalho industrial 
da fazenda. 
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A nova fase do trabalho rural, com a substituiqao do braqo 
servil pelo do colono livre, veio impor certas modifica^oes nas 
construqoes dos edifkios da fazenda. Assim, por exemplo, o co- 
lono estrangeiro sendo de um nivel de vida superior ao do es- 
cravo preto, requeria, para que fosse alojado, a construqao de ca- 
sinhas isoladas que, com as suas dependencias, o seu pomar, o 
seu chiqueirao, o seu pequeno pasto, a sua horta, o seu minus- 
cule terreno e a sua area limitada para plantaqao de cereais, se 
faziam mister para que esse colono estrangeiro tivesse estabili- 
dade. Com isso, as fazendas do Oeste paulista tiveram que cons- 
truir um numero grande de casas para albergar os colonos que 
vinham tangidos, em avalanche imigratoria. Foi um problema, 
que tern sido descurado, o qual teve que ser resolvido a custa 
propria pela cafeicultura paulista. De fato, a melhoria das ins- 
talaqoes para a substituiqao do braqo escravo pelo braqo livre, re- 
queria capitals avultados. Onde os ir buscar ? A lavoura pau- 
lista teve que realizar esse milagre! 

Quem a teria ajudado? 
Nao basta falar displicentemente em imigraqao, em braqo 

livre, etc.! Nao e suficiente atribuir a euforia economica paulista 
a corrente imigratoria! Por certo, o concurso dos alienigenas 
foi muito grande! Sao Paulo, na sua inexcedivel grandeza eco- 
nomico-social em que esta, deve muito ao colono imigrante, 
principalmente ao italiano, elemento soberano, que soube tao bem 
se engrenar com a vida do Estado de Sao Paulo, mas e preciso 
que, todos saibam que, essa situaqao extraordinariamente eufori- 
ca, que atualmente gozamos, e o resultado dos esforqos e dos sa- 
crificios dos nossos antepassados, que tiveram de pagar, bem 
caro, pelas correntes de homens livres exoticos, que formaram 
as vagas imigratorias, colmatadas no solo paulista! 

Uma das dificuldades, das maiores, que eu nao sei bem como 
os nossos avoengos resolveram, foi o empate de uma capitalizaqao 
requerida pela adaptaqao das fazendas. Por certo, isso poude ser 
feito, gramas a capitalizagao das rendas e ao credito, mas nao di- 
minue o muito que devemos a eles pelo contrario! Essa gente 
se sacrificou por nos! 

Se por acaso, esses fazendeiros nao fossem paulistas, pode- 
riam ter recorrido ao Governo Central, que certamente os teria 
amparado, fornecendo a eles, tudo que precisassem, mas em se 
tratando de paulistas, o poder central teria sido surdo aos seus 
apelos! Eles que se arrumassem! Tem sido sempre assim! 
Nunca os paulistas tiveram auxilio de Governos da Uniao ! 
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Foi por isto que, o lavrador paulista teve que, realizar urn 
prodigio economico, digno de autenticos titaes, descendentes per- 
feitos, em admiravel paridade com os gigantes, que fizeram a 
admiraqao de Saint Hilaire! 

Assim, voltando a Sta. Eudoxia, uma das novidades que o 
Dr. Ellis encontrou, foi a construqao e a remodelaqao completa 
nas casas, que serviram para o recebimento dos novos trabalhado- 
res, vindos do Alem-Mar. 

Com essa gente em abundancia, Sta. Eudoxia, que como 
grande fazenda, das maiores mesmo do Oeste paulista, com sens 
5.000 alqueires de terras, era um formigueiro humano. Havia 
em Sta. Eudoxia, uma multidao de exoticos, principalmente ita- 
lianos, formando o elemento humano, em todos os pianos da or- 
ganizaqao do trabalho rural dessa imensa oficina agricola. Ai 
havia, alem da enorme casa de maquinas, para o beneficio de cafe, 
toda de pedra e cimento, com suas inumeras ligaqoes por meio 
de viadutos e passadiqos, por onde se extendiam trilhos de "de- 
cauvilles", que traziam o cafe, ja lavado e seco dos terreiros e das 
tulhas, a serraria, igualmente mecanizada e ligada a maquina 
de beneficio do cafe, no proprio edificio desta, no sen frontespicio. 
Situaqao semelhante eram a do moinho de fuba de milho, a pe- 
quena engenhoca de moer e de picar cana e depois, em predio 
apartado, uma completa oficina de ferreiro e um "atelier" nao 
pequeno de carpintaria, destinados estes, aos continuos reparos 
da aparelhagem e do equipamento da fazenda. Todo esse aglo- 
merado de ativos e febricitantes organismos da faina industrial 
da fazenda, se situava em uma larga encosta bem aplainada do 
terreno, juntamente com inumeros cercados, "mangueiras", de- 
positos, esterqueiras, chiqueiros, cocheiras, etc., aos olhos ins- 
pecionadores do fazendeiro, que do seu terraqo minarete, espe- 
cie de "cesto da gavea", ou torre de vigia, abarcava tudo e, como 
de uma sala de comando, dava suas ordens imperiosas, emana- 
das sempre de mentalidade autoritaria e rispida, viciada pelos 
restos do despotism©, que a chamada lei aurea nao varre- 
ra inteiramente! 

Sta. Eudoxia, o velho solar do Visconde de Cunha Bueno, 
que entao partilhava do mesmo com os seus genros, havendo seus 
filhos homens, como verdadeiros novos bandeirantes, partido a 
abrir novas lavouras em zonas virgens de civilizaqao, era, mais 
ou menos, a mesma e nao mudara sensivelmente no aspeto exter- 
no. Entretanto havia alguma cousa, que diferia profundamente e 
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que imprimia na situaqao economia de Sao Paulo, uma fei^ao di- 
ferente, que tem passado incolume aos olhos dos analistas da 
evoluqao sociologica do nosso Estado. E' que na velha Sta. Eu- 
doxia, que o Dr. Ellis cohecera no berqo, de 1875 a 1881, ainda 
nos tempos da escravidao, havia o regime da poliproduqao, embo- 
ra este fosse correlato e coexistente com o da monoexportaqao, 
em que viviam as nossas celulas rurais e a imperial provincia de 
Sao Paulo. 

De fato, isolados no sertao, sem comunicaqoes, pois as fer- 
rovias se estacavam em Rio Claro, em Mogi-Mirim ou Sorocaba, 
quando os latifundios ja haviam atingido Araraquara, Jabotica- 
bal, Casa Branca, S. Simao, Botucatu, ou Avare, nao podendo, 
ou tendo imensas dificuldades, em receber as utilidades, produ- 
tos de consume, generos e recursos de fora, tinha imperativamen- 
te de os produzir in loco. Eis as miriades de autarquias, mer- 
gulhadas no adusto sertao! Dai o regime das grandes proprie- 
dades do Oeste paulista, ser forqosamente o da poliproduqao, 
ainda que conjugado com a mono-exportaqao. 

O latifundio paulista de 1875 a 1881 era, de fato, um mi- 
crocosmo, em que todos os produtos, generos e utilidades, neces- 
saries ao consume local, eram produzidos in loco, ainda que, em 
pequena escala, unicamente destinados a serem gastos interna- 
mente . 

A fazenda paulista, grande propriedade, que tinha varias le- 
guas de comprido ou de largura, se bastava autarquicamente a 
si propria. Nada ou quasi nada vinha de fora! Tinha que ser 
assim, pois o isolamento predeterminava a autarquia! Realmen- 
te, alem do cafe, que era produzido em grande escala, para a 
exportaqao, o latifundio do Oeste paulista, produzia muito aqu- 
car, p'inga, melado, feijao, milho, arroz, mangaritos, mandioca, 
cara, nabo, cenoura, verduras, banana, laranja, manga, banha de 
porco e pimentas, carne e principalmente came de porco, suce- 
daneos ou seus derivados, lacticinios e seus artigos correlates, 
galinhas, perus, patos, marrecos, ovos, caqa variadissima, peixes 
fluviais de todas as qualidades, rapadura, garapa, cocos de varias 
especies, frutas silvestre, etc. Ate o pane que se consumia na 
fazenda era tecido com o algodao, ai plantado e com a la dos 
carneiros, que ai se criavam. 

O unico ingrediente, que as autarquias do Oeste paulista 
tinham que, comprar fora, era o sal. O sal fino, para cozinhar e 
o sal grosso, para o gado, tinham que ser importados do Rio 
Grande de Norte, pois o protecionismo alfndegario da Uniao, que- 
rendo amparar a industria extrativa daquela regiao do Nordeste, 
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obrigava todo o pais a consumir o seu produto, gravando de impos- 
tos de entrada o sal espanhol, melhor, sem magnesio e mais barato 
que o congenere do Rio Grande do Norte, o qual, gramas a pro- 
teqao aduaneira do Governo Central, tinha mercado de consumo 
garantido. E ha um "tabu" a dizer que, e S. Paulo, que se 
protege, com as tarifas aduaneiras da Uniao! 

Ate espiritualmente, o latifundio paulista era autarquico, 
pois cada fazenda tinha a sua capela, com todos os pertences, para 
satisfazer as necessidades espirituais, que a religiao romana exi- 
gia de seus proselitos. fistes, isolados, pela distancia, em regiao 
adusta e ainda abarbarada, nao dispondo, portanto das facilidades 
de comunicaqao com os centres civilizados, tinham fatalmente que 
se ensimesmar, nao so material, mas tambem espiritualmente. 
Dai o volume agigantado das hipertrofiadas e autarquicas celu- 
las rurais do Oeste paulista, das pemiltimas decadas do oitocen- 
tismo. Dai, o regime latifundiario do Interior rural paulista! 

Sta. Eudoxia, com a sua enorme populaqao de quase duas 
mil pessoas, nao escapava desse raciocinio. Suas comunicaqoes 
com o mundo externo eram dificeis, caras e emperradas. Com 
Sao Carlos do Pinhal, uma pessima estrada de cinco leguas, atra- 
ves de formidavel areiao, dava comunicaqSes a Sta. Eudoxia, 
que delas nao se valia para a sua exportaqao, a qual fazia de 
1S87 a 1893, pela navegaqao fluvial, desde Porto Cunha Bueno, 
ate Porto Ferreira, onde chegavam os trilhos da ferrovia da Cia. 
Paulista. 

Era essa a situaqao, em que, ate 1882, havia ficado Sta. 
Eudoxia, tal como a havia deixado o Dr. Alfredo Ellis, como vi- 
mos em capitulo atras. 

Quando quinze anos depois, o politico paulista, retornando 
as lides da agricultura, voltava a propriedade de Sta. Eudoxia, en- 
tre as diversidades, por ele encontradas estava essa, que dizia res- 
peito ao raciocinio acima exposto. A situaqao se modificara! 
O latifundio nao estava tao isolado dos centros civilizados e 
dos entrepostos comerciais, Sta. Eudoxia nao era mais a boca de 
sertao de quinze anos atras! A rede ferroviaria paulista havia 
avanqado! Um ramal, saido de Sao Carlos do Pinhal, vinha ate 
a vila de Sta. Eudoxia, situada a meia legua da fazenda, cujas 
terras eram cortadas ao longo, por esse ramal da Cia. Paulista. 
fisse ramal comeqou a ser trafegado em 20 de Setembro de 1893, 
(Adolpho Pinto, loc. cit.). Isso havia dado ao enorme centro ru- 
ral, as comunicaqoes na proporqao do seu volume demografico e 
economico. Com essa modificaqao, a poliproduqao nao foi mais 
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imperiosa e por fonja disso, a autarquia foi desaparecendo. A es- 
trada de ferro avanQando, matava as autarquias e suprimia a poli- 
-produgao! 

Em 1895, quando do retorno do Dr. Ellis, essa velha autar- 
quia rural estava no ocaso pre-agonico e a monocultura ia paula- 
tina e vagarosamente se impondo. Certo, nao era uma mo- 
nocultura completa ou absoluta, ou ainda de " puro sangue" ou 
integral, mas no regime entao vigente, mal se podiam distinguir 
ainda, as esfumagadas linhas mestras do antigo regime autar- 
quico, que desapareciam no horizonte, como em um languido e 
dorido por do sol, deixando o sulco da saudade enternecida. 

A libertaqao trouxera no seu bo jo, uma exacerbaqao visivel 
do individualismo e um declinio fatidico do patriarcalismo e do 
autocratismo escravocrata, que permaneceria muito atenuado, ate 
a sua extin<;ao na primeira metade do seculo XX. 

Outra diversidade, que o Dr. Ellis ia encontrar em Sta. Eu- 
doxia era o aparecimento da classe media, ate entao inexistente. 
Isso e importantissimo! 

De fato, na primeira fase do Dr. Ellis, em Sta. Eudoxia, as 
classes sociais existentes eram a do proprietario rural e a dos 
escravos, separadas por enorme distancia, sem haver nada nesse 
espago intermediario. 

Com a libertaqao de 13 de Maio e com a imigraqao, os arti- 
fices comeqaram a aparecer e a exercer as funcoes, que, antes, 
estavam afetas aos escravos em geral. Assim, foram surgindo os 
ferreiros, os mecanicos, os maquinistas, os carpinteiros, os mar- 
cineiros, os pedreiros, os serralheiros, os latoeiros, os funileiros, 
os sapateiros, os guarda-livros, os farmaceuticos, os administra- 
dores, os capatazes, os fiscais, etc., que, sem Serem assalaria- 
dos agricolas, diretamente, viviam desse e nesse meio rural, 
que eles exploravam indiretamente. Essa gente formava a classe 
media, intermediaria entre os fazendeiros e os colonos. Eles 
com suas familias, constituiam uma massa, que foi, no decorrer 
dos tempos, progressivamente aumentando de vulto e principal- 
mente de importancia, d emodo a se tornar dominadora nos meia- 
dos do seculo XX. 

O elemento escravo, logo depois da libertagao, abandonou 
o meio rural e foi atestar a sua decadencia nos centres urbanos. 
files nao podiam lutar contra a concorrencia dos elementos livres 
da populaqao, aumentada pelo elemento exotico, trazido pela imi- 
graqao. O negro em S. Paulo, diminui, como eu ja fiz certo em 
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meu livro "Po-pula^des Paulistas", publicado na Serie Brasiliana 
da Cia. Editora Nacional, e desapareceria se nao viessem novos 
contingentes deles de outros Estados. 

Os residues do elemento escravo, esses, que permaneceram 
nas fazendas, eram compostos de gente selecionada regressiva- 
mente, porque nao tiveram nem siquer, a ambiqao, o espirito de 
iniciativa, de audacia e de coragem, para se arrojarem aventuro- 
sarnente nos centros urbanos. A inercia, o conformismo, a pre- 
guiqa, o sedentarismo, nesse elemento, formaram um complexo de 
inferioridade, que o reteve no meio rural, onde ele, mais facil- 
mente, ainda, foi derrotado pelo alienigena triunfante, que avas- 
saladoramente dominava o ambiente de Sta. Eudoxia, quando o 
Dr. Ellis, pela segunda vez se tornou proprietario do imenso la- 
tifundio. 

Sob o ponto de vista da economia da produqao cafeeira, nao 
ha a menor duvida, fez-se ela muito mais barata. Antes, quan- 
do da primeira vez que, o Dr. Ellis foi o dono da fazenda de 
Santa Eudoxia, o transporte do cafe produzido, ate S. Carlos do 
Pinhal, com cinco leguas de transporte em carro^oes, encarecia 
muito o produto, mas, com o ramal da Cia. Paulista, chamado da 
Agua Vermelha, a despeza do transporte ficava muito reduzida. 

* 
* * 

Nessa ocasiao, a produqao cafeeira de Sta. Eudoxia era 
muito grande, pois as terras novas e frescas, com a camada hu- 
mSfera ainda espessa, com a umidade das matas vizinhas, 
ainda dando as colinas e espigoes de terra roxa a quantidade de 
agua, que faltava pelas secas prolongadas, ainda atingia, com 
facilidade, as cento e cincoenta arrobas por mil pes, em media. 

Depois, essa ubertosidade foi caindo, roida pelas erosoes, 
desgastada pelas safras continuas, que durante quase meio se- 
culo se foram monotonamente sucedendo em uma seriaqao ma- 
ravilhosa. Era o cafe, ao qual tanto devemos! 

Eu nasci nesse velho solar da familia, que era Sta. Eudoxia. 
Cresci debaixo da sombra dessa arvore soberba, que era o ca- 
feeiro! Devo a ele toda a minha educa^ao e toda a minha vida, 
tendo sempre vivido a custa do cafeeiro da minha terra! A ele 
toda a minha gratidao comovida! 

Assim se passou em Sao Paulo! Tudo que tern, e origina- 
do pelo cafe! Parque industrial, rede ferroviaria, cidades, or- 
ganiza^ao de ensino, administraqao, policia, magistratura, orga- 
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niza^ao higienico-sanitaria, etc., tudo tem a sua base no cafe! 
Deviamos erigir um grandioso monumento a quem tanto deve- 
mos! O presente nao se lembra do passado, porem! 

* 
* * 

Ah! Sta. Eudoxia! Mansao da minha familia, terra onde 
nasci! Ai passei toda a minha infancia, crescendo com os filhos 
dos primeiros colonos italianos, que, patriarcais, com suas fami- 
lias enormes, povoaram os velhos latifundios do Oeste paulista! 
Dax a minha grande simpatia pelo elemento italiano! 

Eram as correrias pelos terreiros, eram os banhos nos tan- 
ques de lavar cafe, eram as brincadeiras pelos montes de cafe nas 
tulhas, eram os passeios a cavalo ou as montarias em bezerros, 
etc.! 

Eis os verdes anos da minha vida, ate a idade dos colegios! 

* 
* * 

Em 1906, fomos para o Rio de Janeiro, onde o Senador se 
fixou com sua familia, em casa alugada a rua Senador Verguei- 
ro, entre o Catete e o Botafogo. Eu, entao com 10 anos de idade, 
estudava no ginasio Alfredo Gomes. 

Entao, o Senador Ellis, no inicio da campanha contra a 
Docas de Santos, levava demasiadamente a serio as suas funqoes 
parlamentares. No capitulo referente a essa campanha, eu faqo 
referencias a esse comeqo de luta parlamentar. 

Politicamente, eu tenho lembranqa que, nesse ano, Sao Paulo 
ia perder a Presidencia da Repiiblica, em favor de Minas Gerais. 

Rodrigues Alves puzera termo a "influencia paulista"! 
Isso aconteceu, nao so pela abnegaqao de Bernardino de Cam- 

pos, que, quando sentiu o desamparo oficial, desistiu da sua can- 
didatura, como principalmente pela fatalidade, que estabelece di- 
retrizes certas e infaliveis no palco politico brasileiro. 

Entao, o Conselheiro Rodrigues Alves levantou um nome 
de um outro elemento do regime imperial, o Conselheiro Afonso 
Pena, o qual, apoiado por Minas Gerais, sua terra natal e pelo 
Rio Grande do Sul, dois trunfos de grande valia na politica na- 
cional, deu inicio a "influencia mineira", depois continuada pelos 
Srs. Wenceslau Braz, Delfim Moreira e Arthur Bernardes, bem 
como secundariamente pelos srs. Bueno de Paiva e Mello Vianna. 



CapiTuix) IX 

1907-1911 

Em fins de 1906, o Senador Ellis com a familia, entao re- 
duzida a esposa e a sen filho mais moqo, haviam vindo para 
Sao Paulo, onde esta se fixara na casa da rua Madalena, afim 
de que o menino, entao com dez anos, fizesse o seu curso secun- 
dario no Ginasio de S. Bento, onde estava matriculado, 
pois o estudo no Rio era muito deficiente. Na epoca legis- 
lativa, o Senador Ellis voltou para a Capital do pais, indo morar 
com suas duas filhas, em uma grande chacara a rua Cosme Velho, 
adiante das Laranjeiras, onde os contra-fortes do Corcovado ini- 
ciam sua serie de morros, que circundam a brecha das Laranjeiras. 
Nesse imenso palacio, que datava do Segundo Imperio, o Senador 
Ellis morou dois anos, recebendo, de vez em quando a visita da 
sua familia, que ia ao Rio, na medida em que as ferias do meni- 
no permitiam. O Senador Ellis nao poude, com sua presenqa, 
presidir a educaqao e a formaqao moral de seu filho mais moqo. 
Foi um dos mais penosos sacrificios, que fizemos pelo Moloch 
da politica e por S. Paulo. Privados de nosso chefe, quando 
dele mais precisavamos, tivemos a nossa formaqao apenas orien- 
tada de longe por ele. 

No velho latifundio do Cosme Velho, davam-se alegres e 
concorridas recepqoes, nas quais, em todas as quintas feiras se 
reuniam os amigos dos donos da casa, quer dizer, o mundo poli- 
tico e principalmente a bancada de Sao Paulo, nas duas casas do 
Congresso. Sistematicamente ai se viam o General Glycerio, os 
deputados Altino Arantes, Barros Penteado, Carlos Garcia, Eloy 
Chaves, Candido Motta, Rodolpho Miranda, Alvaro de Carva- 
Iho, Adolpho Gordo, Galeao Carvalhal, Arnolfo de Azevedo, Jose 
Lobo, Alberto Sarmento e tambem de outros politicos de outros 
Estados, mais chegados aos anfitrioes, entre os quais o deputado 
Palmeira Ripper, um dos genros do Senador. 

Este, entao se fez jogador de xadrez, uma vez que nao o 
atraiam as diferentes especies de jogo de baralho, que se faziam, 
ao inverso do que acontecia com o Dr. Ripper, apaixonado ama- 
dor das cartas que funcionavam nas noitadas festivas do Cosme 
Velho. Eu me recordo ainda do saudoso Major Luiz Fonseca 
campeao e mestre de xadrez. 

Em 1909, o Senador Ellis mudou-se para a rua Benjamim 
Constant, ai morando com sua filha mais velha e seu genro De- 
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putado Ripper. Ai permaneceu ate 1910. Entao, seu filho, tendo 
sido intemado no Ginasio de S. Bento, a esposa do Senador pou- 
de ir morar no Rio, indo de vez em quando a sua propriedade 
agricola de Santa Eudoxia, a qual entregue a maos mercenarias e 
longe dos donos, definhava, com safras progressivamente meno- 
res, sens cafezais maltratados, em declinio, etc. 

O Senador Ellis, empolgado pela politica, despegava-se do 
meio rural! Entao, a campanha civilista no seu auge, hipnoti- 
zava tddas as atenqoes. O Senador Ellis, na sua campanha ar- 
razadora contra Nilo Peganha, pelos favores extraordinarios que 
esse chefe da Naqao outorgava a Docas de Santos, nao tinha 
aten^oes senao para o que se passava no cenario do Rio de Ja- 
neiro e nao tinha olhos para o que ocorria com seus interesses 
particulares, como para sua familia, que tanto precisava das aten- 
qoes do seu chefe! 

O politico paulista, exilado no Rio de Janeiro, pelo inte- 
resse publico, deixava de seus casos particulares, que assim aban- 
-donados, corriam por agua abaixo. 

* 
* * 

As vezes, talvez de dois em dois meses, o Senador escapava 
da fornalha carioca e pelo noturno vinha a S. Paulo, se lembrando 
dos seus familiares e de seus interesses materials. 

A chegada na Estacao do Norte do velho patriarca paulista, 
era um dia festivo, pois ele, sem embargo do seu temperamento 
aparentemente frio e insensivel, despido de carinhos e de mani- 
festaqoes barulhentas, era adorado pelos seus, que sempre tiveram 
um culto mistico e uma admiracao profunda por aquele vulto 
tao bondoso e sempre tao generoso para com todos, os tratando 
com a maior complacencia e desculpando os deslises dos filhos. 

Para nos, o Senador Ellis era o melhor homem do mundo! 
Nunca ouvi dele uma so palavra aspera! 
Chegando do Rio pela manha, a velha mansao da Rua San- 

ta Madalena engalanava-se para recebe-lo! Depois do almo- 
qo do qual faziam parte, muitas vezes, o Cesar Vergueiro, o Jose 
Custodio e outros, ele ia sempre a Palacio, visitar o Presidente, 
as Secretarias de Estado, a sede do Partido e a seguir ao Club, 
na rua Quinze de Novembro. Ai via o mano Guilherme, sempre 
rafinadamente elegante, no seu impecavel terno claro, com enor- 
me rosa branca na botoeira, chapeu de palha com abas bem lar- 
gas e colarinho engomado muito alto, fumando cigarro em enor- 
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me piteira de sandalo e ouro, cujas cores fulvas diziam bem com 
os seus grandes bigodes grisalhos e ainda alourados, em face 
bem escanhoada, da qual se destacava um nariz adunco, apoia- 
da, como se fosse uma hernia, na sua esguia e enorme estatura, 
a qual era, como se fosse um pedestal bem enroupado. 

Ai no "Sao Paulo Club", o Senador Ellis via ainda o cunha- 
do, o Coronel Joao Baptista de Mello Oliveira, vice-precidente do 
Estado, que faleceu em 1908, alem de outros amigos. 

Aproveitando a sua estadia em S. Paulo, o Senador Ellis 
costumava ir ate a Fazenda Santa Eudoxia. Com a morte, em 
1903 do velho Visconde da Cunha Bueno, o Senador ficou so na 
firma agricola, que explorava a fazenda, ao lado de seu con- 
cunhado Dr. Almeida Netto. Entao, a firma passou a ser Ellis 
& Netto. Mais tarde, em 1908, com a morte do Dr. Netto, o 
Senador comprou as partes dos herdeiros, assumindo a divida 
que o Dr. Netto tinha para com a casa Prado, Chaves & Cia., fi- 
cando o unico proprietario de Santa Eudoxia. 

* 
* 

Em 25 de Agosto de 1910, o Senador Ellis foi eleito presi- 
dente do Centre Paulista no Rio de Janeiro. Essa magnifica 
institui<;ao, fundada em 1907, fora ate entao, presidida pelo Ge- 
neral Glycerio, o outro Senador da representaqao paulista. Em 
1909, a situaqao politica levou o General Glycerio a se alinhar 
nas fileiras hermistas, isto e, na oposigao a situaqao governamen- 
tal de S. Paulo. Com isso, ele, para nao prejudicar a socie- 
dade, deixou a presidencia. Eleito presidente, o Senador Ellis 
viu, de inicio seus esforqos se coroarem de retumbante exito. 

Apaixonou-se pela institui(;ao e se tomou de grande fanatis- 
mo pela nova investidura. Nunca vi um diretor levar tao a se- 
rio o seu papel! 

Levou a efeito uma subscri^ao, entre os industrials e os co- 
merciantes no Estado de S. Paulo e com isso arrecadou, para o 
Centre Paulista, um total de mais de 300 contos de reis, com os 
quais adquiriu para o Centre, o predio do Derby Club, na Pra^a 
Tiradentes. Com a valoriza^ao e com outros fatores, hoje esse 
predio vale milhares de contos. 

A influencia que o Centro Paulista exerceu no Senador, dada 
a situaqao de empolgado, em que, pelo espaqo de 15 anos o Se- 
nador Ellis viveu, ate sua morte, em 1925, foi das maiores e mais 
evidentes. 
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O Senador sempre teve no Centre Paulista o seu escritorio, 
ai despachando diariamente o seu expediente, o qual ele super- 
estimava no volume e na importancia. Ate mesmo, depois de 
morto, o Senador foi acarinhado pelo Centre, sendo ai, armada a 
camara ardente, com a exposi^ao do corpo, antes de seguir para 
S. Paulo, cuja terra o iria receber. 

* 
* * 

Nao eram apenas os da familia, que tinham adoragao pelo 
Senador! file, mesmo entre os estranhos a sua consanguinidade, 
mantinha amigos muito sinceros, dedicados, que formavam em 
torno dele circulo de amizade. 

Entre os seus mais chegados amigos, que o acarinhavam com 
o calor de suas comprovadas afeigoes, que o acompanhavam com 
incrivel constancia em todos os momentos da vida, formando uma 
corte centralizada, pela figura vertical, esguia, donairosa e sem- 
pre aprumada do Senador Ellis, e preciso que, se destaquem 4 
pessoas : 

a) O velho Barao de Paranapiacaba, poeta epico do ocaso 
do Imperio, cantor das maravilhas da serra paulista, que Ihe 
emprestara o nome e o titulo, emoldurado pelo resto da passada 
grandeza, tradutor do romantico Byron, deus da religiao do 
Senador, que, com as obras de Shakespeare, tinha de memoria. 
Era tal a ligaqao de afetiva estima, que o Senador dedicava ao 
velho bardo santista, que, diariamente o visitava na sua modesta 
casa de funcionario publico mal remunerado, da rua das Laran- 
geiras, ai passando os dois, boras e horas, a evocar, estrofes 
byronianas do imortal "Parisina" ou do maravilhoso "Child Ha- 
rold", as tragedias shakespearianas ou os classicos da simetria he- 
lenica. 

O Barao correspondia plenamente ao afeto do Senador e nos 
seus ultimos momentos de vida, em 1910, pediu, ao ser enterrado 
que, o acompanhassem os exemplares dos discursos de seu amigo. 

Do Barao de Paranapiacaba, ha a seguinte apreciaqao, feita 
em carta dirigida ao Senador, pelo grande vate santista: 

" Exmo. Snr. Dr. Alfredo Ellis. 
O discurso que ultimamente proferistes, e o epilogo da brilhante; cam- 

panha por vos emprehendida no Senado, contra a Companhia Docas de 
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Santos, que, depois de prestar ao Estado de S. Paulo especialmente a ddade 
de Santos muitos beneficios, tentara manter, a respeito das obras a que era 
obrigada em prazo determinado, um provisorio indefinido, de que resultava 
o nao conihecimento da renda arrecadada e, portanto, a impossibilidade da 
fascalizaqao do Governo para reduzir as monstruosas e illegais taxas, co- 
bradas do povo pela mesma Companhia. Collocar o direito sobre a ver- 
dade, a empreza colossal disse Victor Hugo. 

Gilliat de musculos de ago, esmagastes os tentaculos do polvo gigante 
que sugava as forgas economicas do nosso Estado e que tambem me alcan- 
ga, pois vejo de dia para dia depreciados os poucos bem de raiz que em San- 
tos possuo. 

Merecida homenagem vos presta a lavoura, — parte mais interessada 
nessa victoria, alcangada pela viril eloquencia de um engenho culto, inspira- 
do no mais nobre patriotismo. 

Justo como e, vosso alto espirito nao poderia negar preito de agradeci- 
mento ao illustre Ministro da Viagao, o qual, convencido por vos, da verdade 
e sem susceptibilizar-se com as vossas censuras, assignou a portaria de 7 
do corrente, mandando executar as Instrugoes sobre a fixagao do capital e 
tomada de contas, das emprezas de melhoramentos de portos. Seguissem 
tao edificantes exemplos todos os representantes dos poderes piiblicos I 

Abragando-vos pelo ganho desta causa que e da Verdade e do Direito, 
possa dentre as aclamagoes da Patria destacar-se como meu sincero " lo " f 
ao triumphador que tao ampla messe fez de louros e despojos opimus! 

Do vosso amigo e admirador 

BARAO DE PARANAPIACABA 

Rio, 14 de Novembro de 1906. 

h) Mario Vilalva, escritor, homem de letras, poeta e inteli- 
gencia das mais brilhantes. Pertencente a velha estirpe paulista, 
mas retido no Rio de Janeiro por grave molestia, curada, gragas 
ao eoncurso do Senador, Mario Vilalva o acompanhou com ami- 
zade, como sen secretario, nos ultimos 15 anos da vida do parla- 
mentar paulista, sempre com invejavel dedica^ao. 

Sao de Mario Vilalva os seguintes versos sobre o Senador: 
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SENADOR ALFREDO ELLIS 

Sempre galhardo e varonil no gesto, 
o nobre peito as lutas atirando, 
o seu ardor intense e manifesto 
vae inimigos, hostes arrazando. 

Jamais deixou de erguer o seu protesto 
de alma sa contra o vil, o miserando 
algoz do bem, do justo e do honesto, 
que o Mai cultiia, o Bem espesinhando. 

Temivel e incansavel paladino 
nos prelnos da Justiga e do Direito, 
ninguem o excede no mister divino. 

Si dos maus e terror e vivo espanto, 
tern para os bons, no coragao de eleito, 
o amor, a uncgao de um verdadeiro santo. 

Rio, 19-3-921. 
MARIO VILALVA 

c) O compadre Eduardo Carneiro de Mendonqa, cujo pai 
ja miuito velho, o mineiro Dr. Roquette Carneiro de Mendonqa, 
recebera um cartorio de notas, gramas ao empenho sempre esfor- 
qado do Senador, junto aos poderes da Republica. 

O compadre Eduardo, tambem companheiro do Parlamen- 
tar paulista ate o fim, sempre envolvendo-o com sua carinhosa 
amizade o influenciava com seu prudente bom senso monta- 
nhes, contrabalanqando com suas palavras calmas e ponderadas, 
o genio ardego e impulsivo do Senador. O compadre Eduardo 
se assemelhava ao Marques do Parana, com o seu equilibrado 
bom senso. Nos, os descendentes do Senador, herdamos a de- 
dica^ao e a amizade que o velho parlamentar tinha para com a 
familia do Dr. Roquette, principalmente para com o Compadre 
Eduardo a quern estimo fraternalmente. 

d) Jose Custodio Alves de Lima, paulista do Tiete, mas 
americanofilo extremado, mais ainda que o Senador, amigo do 
Presidente Theodoro Roosevelt, com ideias consubstanciadas no 
livre-cambismo, no georgismo, na atraqao de capitals "yankees", 
nas construqoes rodoviarias e na critica acerba ao nacionalismo 
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aquixotado e patrioteiro cheio de espirito do "me ujanismo", era 
comensal assiduo nos almoqos do Senador, com quem mantinha 
longas palestras, a recordar os Estados Unidos. 

Alem desses mencionados amigos de primeira plana, eram 
ainda do circulo das relaqoes do Senador, o Avelar Brandao, o 
Zaccharias Stela e o Marechal Rocha Lima, a quem o Parlamen- 
tar paulista acompanhara com a sua preferencia, desde que era 
simples Capitao; as primas, Viuva Azevedo Silva e a Tita, cujo 
marido o Mattoso, fora genro do primo Conselheiro Rodrigo 
Silva, o Granadeiro, o Joao Camargo e outros mais. 



Capituuo X 

NO SENADO 

Em 1902, com a morte de Manuel de Moraes Barros, que 
havia sido promovido ao Senado, pelo falecimento de seu irmao 
Prudente de Moraes, o deputado Alfredo Ellis foi eleito Senador. 
Isso foi durante o periodo governamental em S. Paulo de Ber- 
nardino de Campos. Eu o ouvi falar, muitas vezes que, a sua 
promoqao ao Senado Eederal fora levada a efeito, em parte, por 
forqa feita por Bernardino, seu dileto companheiro dos prodro- 
mos da Republica. Seu prestigio no Partido Republicano Pau- 
lista, entao, era grande, pois que ele era do grupo de primeira 
grandeza, tendo vindo da propaganda. Assim, teria sido relati- 
vamente facil a sua promogao ao Senado! E era com grande 
desvanecimento e com uma ponta de vaidoso orgulho que dizia, 
em discurso no Senado, iluminado por imaginosa peroraqao. 

" Senhor Presidente, sempre que occupo esta tribuna, tcnho em mente 
um lemma de que nao me esquego nunca, para contrariar qualquer dema- 
sia de linguagem, e qualquer vehemencia de expressao : " Suaviter in 
modo, fortiter in re". Procure guiar-me por essa licgao porque, nao 
tenbo em mente, absolutamente, occupando esta tribuna offender a quern 
quer que seja; e, se o fago e no arduo cumprimento de meus deveres de 
representante de Sao Paulo, que, por minha bondade e extraordinaria gen- 
tileza deu-me uma Cadeira nesta Casa. Evocando o passado de meus an- 
tecessores nesta Cadeira, nao poderia agir de outro modo; consultando 
as sombras dos dois brazileiros benemeritos da Patria — Prudente de 
Moraes e Manuel de Moraes Barros - eu nao poderia agir de outra forma; 
nao poderia trazer para aqui um assumpto de interesse pessoal, um assum- 
pto que nao fosse digno do Senado e do mandato que desempenho. 

Lamento, senhor Presidente, e o fago sincera e profundamente, nao 
possuir envergadura das aguias desta casa, mas resta-me a convicgao de 
que, se nao a tenho, para remontar-me aos pincaros da eloquencia, nao 
sou tao pouco uma ave dos brejos, que rasteja pelos pantanos. 

Senhor Presidente, nao ha muito tempo, compulsando uma obra do 
general Barao Ambert, sobre a guerra franco-prussiana, encontrei nella 
um facto que vou referir ao Senado, pela analogia com a posigao do ora- 
dor que ora occupa a tribuna. 

Foi na batalha de Beaumont. O quinto corpo do exercito frances 
fora acampar em Beaumont, sob o commando do general Failly, que col- 
locou pelas alturas sentinellas a impedir surprezas do exercito do Principe 
de Saxe. Em uma das estradas estava collocada uma vedeta e essa mi- 
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seravel sentinella percebeu a vinda dos prussianos que, durante a noite, 
tinham marchado atraves dos bosques, afim de surprehender o exercito 
francez, que, incauto, limpava as armas e preparava a sustento, comple- 
tamente dcspreoccupado. 

Essa vedeta poderia ter salvo a Franqa, na phrase do illustre gene- 
neral professor da Escola de Saint Cyr, mas, aterrorizada, acovardada, 
despiu a farda e escondeu-se no forno de uma olaria. Chegam os prus- 
sianos, assestam a sua artilharia e infligem colossal desastre ao quinto, 
corpo do exercito francez, que foi surprehendido e completamente es- 
magado. 

Senhor Presidente, essa sentinella, isolada, poderia ter salvo o exercito 
e a Franqa, se a covardia nao a fizesse fugir ao cumprimento de seu dever. 
Eu me sentiria na mesma posiqao dessa sentinella, se por ventura, nao 
tratasse de ser vigilante nos interesses da Republica e principalmente de 
meu Estado". (Annaes do Senado). 

Foi assim que, o representante paulista iniciou a sua longa 
perigrinaqao pela via sacra senatorial, a qual so iria terminar 
pela sua morte, em 1925, sempre conservando o programa, que 
ele havia se imposto. Nos 23 anos, em que o Parlamentar pau- 
lista ocupou o Senado da Republica, a mais alta positjao de em- 
baixador do Estado, ele conservou a mesma linha da mais rigida 
honestidade, pautando sempre a sua conduta, continuadamente a 
mais ativa e a mais combativa, pugnando infatigavelmente, como 
se ele quisesse fazer tudo num so tempo, pela causa publica e 
particularmente por S. Paulo, seu Partido politico e pela sua 
classe agricola. 

O Senador Alfredo Ellis nao era escritor! 
file nao deixou livro algum! Ele chegou a escrever um ro- 

mance, "Ismael", mas nao o publicou. 
Como medico, pouco exerceu a sua profissao, cujo adianta- 

mento era ainda muito pequeno, na ocasiao em que o Dr. Ellis 
fizera os seus estudos. De 1865 a 1870, quando o medico pau- 
lista cursava os seus estudos desse ramo cientifico na Pennsyl- 
vania Universaty em Philadelphia, o atraso da Medicina era tao 
grande, que o curso era apenas de 3 anos e so com Luiz Pasteur 
e Lord Lister isto e, depois de haver o Dr. Ellis completado seu 
estudo nos Estados Unidos, e que as ciencias medicas e biolo- 
gicas tiveram novos e dilatados horizontes. Assim, o Dr. Ellis 
nunca escreveu sobre Medicina! Nao escreveu tambem sobre 
Ciencias Sociais, porque estas, no tempo da formaqao do seu in- 
telecto, ainda eram pouco desenvolvidas! O Dr. Ellis nao era 
um paciente pesquisador, ou estudioso perquiridor de um fend- 
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meno qualquer! Nao era um analista! file nunca ti^'era pa- 
ciencia para isso! Sua cerebragao, muito rapida e vibratil, que- 
ria ver logo o resultado das suas cogitaqoes! Sendo a antitese 
do germanico, o Dr. Ellis nao tinha paciencia e calma para es- 
perar! Repugnava-lhe a minucia! file, senipre aflito, queria 
tudo com rapidez! Era, antes, um sintetizador! 

O ceticismo, com a idade, tendo Ihe invadido a alma, fazia 
com que, ele emprestasse uma atenqao muito rapida e superfi- 
cial, o que se casava bem com seu temperamento ardoroso de eel- 
ta. For isso, ele preferia a leitura ligeira e superficial dos jor- 
nais e de revistas, quando muito, a leitura mais solida, demora- 
da e profunda de livros e de tratados. 

Com isso, nao escrevia, nem mesmo relates, que pudessem 
mais tarde, ser aproveitados como depoimentos, para a recons- 
tituiqao de capitulos historicos, nos quais ele houvesse tornado 
parte. Isso e de se lamentar profundamente! 

file comeqou a escrever uma Historia da Republica, tendo 
mesmo iniciado a recolta do material, havendo recebido a cola- 
boraqao, nesse sentido, de seus amigos Lopes Trovao e Fires Fer- 
reira. Mas, chegou ao fim da vida sem ter feito cousa alguma 
nesse sentido. 

O Senador Ellis nao escrevia os seus discursos, que 
aos milhares, durante a sua vida politica, pronunciou, o que fa- 
zia sempre de improviso, sem escrever, a nao ser simples ra- 
zoes de ordem, ou pequenas notas, que ele consultava de quan- 
do em quando, mais para ordenar a materia na sua exposiqao. 

Essa, sempre clara, nitida e convincente, refletia a perSo- 
nalidade do orador, metodico, fulgurante, eloquente e alinhado, 
roijando mesmo com a cerimonia e atingindo a solenidade. file 
nunca escrevia seus longos discursos, os quais, como eu disse 
acima, eram proferidos sempre de improviso, ate mesmo os de 
responsabilidade. file profligava os que liam discursos e a esse 
proposito, no Senado, reclamava: 

"O Senado desculpar-me-a. Nao gosto de ler discursos e, como 
ja disse, acho que a Mesa devia cumprir o Regimento, prohibindo que, 
com tanta frequencia sejam lidos na integra longos discursos. Acho ra- 
zoavel que citagoes sejam feitas por esse processo, mas discursos in- 
teiros nao ". 

Nao sei como seus discursos eram tao escorreitos e adrni- 
ravelmente bem feitos, mesmo os entrecotados de apartes, mui- 
tas vezes violentos, frequentes e tumultuosos, desordenando a 
exposiqao da materia e confundindo os assuntos tratados. 
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Durante um quarto de seculo, que convivi assiduamente com 
o parlamentar paulista, so uma vez o vi descrever um discurso, 
que leu no Senado. Foi em 1906, quando saudou em ingles 
(lingua estrangeira) o Secretario de Estado norte-americano 
Elihu Root. 

Mesmo quando, em 1922, ele foi incumbido de saudar, em 
ingles, o entao vice-presidente dos Estados Unidos, Sr. Hughes, 
o fez de improvise, exatamente como fez em 1920, quando sau- 
dou, tambem em ingles, o embaixador norte-americano Colby, 
ou quando em 1922, teve que discursar em frances, saudando em 
nome do Senado o General Mangin. 

file nunca escrevia! Era o orador por excelencia! file 
achava que, quern escrevia discursos nao era orador. Podia ser, 
quando muito, locutor! Mas, orador e Parlamentar, nunca! 
Alias, era tradi^ao, desde os Parlamentos do Segundo Imperio,, 
o discurso falado. Ninguem lia! Depois, muito depois e que, 
se violou essa tradiqao e hoje so se fala nos Parlamentos desta 
quinta Republica, lendo massudos calhamacos. 

Sera medo? 
" Temp or a mutant nr... " 
O voto secreto e, em grande parte o responsavel por isto, 

que esta se vendo nos Parlamentos dos meiados do seculo XX. 
Alias o Senador Ellis foi um dos pioneiros do voto secreto. Se 
ele soubesse o mal que fazia inconcientemente! 

" Eloi, eloi! Lama sabactana. ..!" 

* 
* * 

O Senador Ellis, como ja disse acima, era um orador por 
excelencia, um orador mais cientifico do que expontaneo. Sens 
discursos eram trabalhados, previamente estruturados, em pe- 
quenas fichas, resumindo o assunto e nada tinham de bombas- 
ticos! 

O Senador Ellis era eloquente, com dicqao magnifica, so- 
brio no frasear, agressivo, rapido, vivo nas respostas, aprovei- 
tando bem uma grande riqueza de vocabulario, e era tambem 
um argumentador habilissimo nas campanhas em que se empe- 
nhava. file era o especialista dos "apartes"! Mas, nas suas 
ora^oes uma das cousas que mais impressionava, era a sincerida- 
de, que refletia a sua profunda conviccao, a qual surgia, sem 
demagogia, sem estardalha^os, sem "poses" para a posteridade, 
nas suas tiradas bravias e repentinas, que explodiam, como se 
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fossem salvas de artilharia, de surpresa sobre o adversario ato- 
nito, que nao pensava encontrar adversario de tanta coragem 
moral e de tanto arrojo nas afirmativas. 

file nao era orador daqueles tipos perfilados e encasacados 
dos Parlamentos imperiais, verdadeiras "rinhas" de canoros 
galos de briga, em que os oradores liberais ou conservadores, 
estufados de orgulho e pavoneados de vaidades, se embriagavam 
com os sons maviosos das proprias vozes e das frases sonoras, 
que intercalavam em seus discursos vazios, cuidando exagera- 
damente da ironia ferina ou do sarcasmo impiedoso e tratando 
meticulosamente da forma, como quern borda demasiadamente a 
moldura, com sacrificio do merito da questao. No regime par- 
lamentar ingles, cuja copia imitativa era vigente no Brasil, du- 
rante o Segundo Imperio, o Parlamentar tinha muito maior des- 
taque. O orador era entao um "astro", perante um publico, que 
se apaixonava, pelo que se passava nas Camaras Parlamentares! 
Dai a voga da oratoria, que chegou ao Presidencialismo da Re- 
publica ja em evidente declinio. 

Os Parlamentos Republicanos, em regime, que tem outorgado 
ao Exeutivo muito mais aqao e tem diminuido a esfera do Le- 
gislativo, nao apresentam mais as constelagoes dos grandes ora- 
dores, como nos tempos, em que o incolor Bragan^a media, com 
mao pouco firme, as orbitas das estrelas. No Imperio bavia 
muito mais fachada e muito mais espetaculosidade! Mas, mes- 
mo assim, o Senador Ellis, ainda era um vulto de primeira 
grandeza no palco da oratoria brasileira da Republica. 

No tendo sido um grande politico, nem siquer estadista, 
foi entretanto, um grande Parlamentar! Pode-se mesmo dizer, 
um Parlamentar inexcedivel! 

O Senador Ellis era esse Parlamentar inexcedivel, em ra- 
zao em "magna pars" da sua formidavel cultura geral, estribada 
em solidissima base de humanidades mais aprimorada ainda, du- 
rante o tempo, em que ele esteve isolado, no interior paulista. 

Essa cultura, embora nao fosse muito profunda e intensa, a 
nao ser nos assuntos medicos e biologicos, nos quais ele, como 
formado nesses departamentos cientificos, deveria ser profundo, 
era muito lata e abrangia quase todas as ramificaqoes do saber 
humano. 

Ora, como os parlamentos, nao sendo corpos tecnicos, exi- 
giam exatamente homens, que tivessem cultura ampla e alarga- 
da, ainda que, nao fosse muito profunda, o Senador Ellis levou 
imensa vantagem, sobressaindo-se nas duas Casas do Parlamen- 
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to brasileiro, das quais fez parte, compostas de homens eleitos 
pelo povo, sem a amplitude cultural, que ele largamente podia 
por em pratica. 

As vezes, ele empregava a mordaz e causticante ironia, mas 
o fazia como se fosse uma miniatura da Renascen^a, burilada por 
mestre privilegiado e por nao poucas vezes, a oportunidade se 
apresentava ao Senador paulista, para isso. file a aproveitava 
com a rapidez de raio de sua fulgurante inteligencia, que esgri- 
mia com habilidade. Entao desferia, contra seu antagonista, 
uma resposta violenta, ironica, acachapante, esmagadora e sem 
possibilidade de replica, como se fosse um cheque-mate, dado 
bruscamente em atonito adversario, a qual feria mais que a es- 
pada rutilante de um toreador. 

Eis, por exemplo, a campanha do cafe, na qual o Senador 
Barata se envolveu num assunto, sem entender nada do mesmo! 
Naturalmente foi alvo de um trucidamento completo, como vere- 
mos em capitulo especial. Certa vez, discursava o Senador Ellis 
sobre a Compandia Docas de Santos, quando o Senador Seve- 
rino Vieira, da Bahia, que inexplicavelmente defendia a Compa- 
nhia, afirmou que, o Senador Ellis falava "como macaco em 
loja de lougas". 

Ante essa tirada pouco feliz, o Parlamentar paulista respon- 
deu com rapidez meteorica: " Os macacos quebram muita lou- 
ca, mas ndo bolem nas gavetas". O trefego Senador baiano fora 
indiretamente chamado de deshonesto, sem poder replicar. 

De outra feita, tratava-se ainda da Companhia Docas de 
Santos, quando alguem disse, em aparte que, o Senador Ellis 
vibrava um golpe no cravo e outro na ferradura. 

O Parlamentar paulista rapido com um raio, aproveitando 
a ocasiao e respondeu: 

"De jato, e V. Excia. e o culpado. Mexe muito com os 
pes"! Estava o aparteante marcado como burro, sem poder 
passar recibo da ofensa, que ele mesmo provocara! 

Ainda de outra vez, Nilo Pe^anha, contra o qual o Parla- 
mentar paulista havia feito rudissima campanha, durante o pe- 
riodo em que esse homem publico fluminense esteve no exercicio 
da Presidencia da Republica, surgiu no Senado, pois havia sido 
eleito Senador, pelo Estado do Rio, vestindo um casquilho terno 
xadrez. O Senador Ellis, ante essa unica oportunidade, nao 
perdeu a ocasiao de dizer: "Veja, Sr. Presidente, onde o ex- 
Presidente da Republica foi se c olio car. O que e a consciencia!" 

Ainda de outra feita, o Senado deveria se manifestar sobre a 
nomea^ao de mn irmao do Presidente da Republica para a lega- 
^ao da Russia. O Senador Ellis fez entao um violentissimo dis- 
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curso contra essa nomeaqao e perorando, evocou o drama de Sha- 
kespeare, "Marco Antonio", em que esse general romano, diante 
do cadaver apunhalado de Cesar, junto ao pedestal da estatua de 
Pompeu no Forum Romano, dizia para os Senadores, em torn 
de mofa: "You are all, honourable men, oh! Very honourable!" 
Sr. Presidente, eu vou traduzir: "Vos sois todos homens hon- 
rados, oh! Muito honrados!" 

Mas nao era pela ironia e pelo sarcasmo, que mais sobres- 
saiam as oraqoes do Senador Ellis. Estas se faziam mais notar, 
pelo cunho todo particular, que Ihes outorgavam os seguintes 
itens, os quais nao posso deixar de mencionar, mesmo porque as 
peqas oratorias, dessa maneira, reuniam um complexo de tal co- 
loraqao, que, como os altos e nevados cumes de uma cordilheira, 
tomavam destaque relevante no horizonte, no qual se esmaltavam 
de escuro sombrio, com as suas nimbadas cumieiras, brilhando 
aos raios do sol poente: 

l.o — A coragem das afirmativas mais arrojadas, chegando 
mesmo ate a imprudencia e a temeridade. 

2.° — Franqueza nas referencias com que ele invocava as 
pessoas e episodios, a qual, por veses, roqava com a incontinencia 
de linguagem e com a indiscreqao de pensamentos. 

3.° — A combatividade agressiva, com a qual ele tratava 
todos os assuntos e abordava as varias personalidades. Nisto o 
Parlamentar paulista lembrava, em parte, Bernardo de Vasconcel- 
los, que nao poupava seus adversaries. Essa combatividade 
agressiva dava a aqao tribunicia do parlamentar paulista, a ful- 
gurancia do vendaval incontido, contrastando com a sua linha 
austera, solene e fria, sem expansoes barulhentas e comuni- 
cativas. 

O Senador paulista, alem de ser uma pessoa hieratica e apa- 
rentemente fria, tambem nao tinha a menor sociabilidade, pois 
nao visitava ninguem e nao prestava homenagens a ninguem. A 
linha de conduta do Parlamentar paulista era tao rigida e auste- 
ra, que ele nao pronunciaria uma palavra mais picante e nao 
seria capaz de articular uma frase mais livre. Como combinar 
esses dois traqos, na psicologia do representante de S. Paulo no 
Senado? Parecia uma dupla personalidade, que se apoderava 
da sua pessoa ou entao uma transfiguraqao daquele homem en- 
regelado, carrancudo, sempre com a fisionomia fechada, com o 
sobrecenho vincado por dobradas e fundas rugas, mas que na 
tribuna adquiria uma alma de fogo e uma ferocidade agressiva 
de leao! Era uma simbiose do solene e magestoso prof eta tal- 
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mudico com urn cavaleiro da "Tavola Redonda". E' que ele 
apenas aparentava marmorea algidez que o revestia! Ele era, 
de fato, um homem alinhado e correto, mas essa aparencia enre- 
gelada, de linhas todas simetricas, encasulava um dinamo de 
energia vibrante e uma alma que facilmente entrava em poetica 
ebuligao! 

Nunca vi homem mais emocionavel que o velho patriarca 
paulista! A neve siberiana que o encobria, como um sudario, 
se derretia facilmente, ante qualquer evocaqao mais calorosa! Co- 
movia-se com inimaginavel facilidade! E essa marca de sensi- 
bilidade denunciava o temperamento violento e ardego do tribuno 
piratiningano! A geleira era so aparencia e so compostura! 
Tudo se desfazia ao sopro calido de uma recordaqao saudosa e 
evocativa! Entao, a emoqao o transfigurava! 

4.° — A cerrada argumentaqao com que os golpes habeis e 
de maravilhosa clareza eram arrojados, contra os interlocutores 
e ouvintes em geral, de formas a os convencer e a os fazer calar. 

5.° — Seguranqa absoluta de quern pisa em terreno firmis- 
simo. Era a ilimitada confianqa em si! Dir-se-ia um Honorio 
Hermeto ou um Stonewall Jackson! O Senador nao articulava 
nada que nao tivesse, a esse respeito, certeza mais completa e 
absoluta. Seria temeridade querer contradita-lo! file, antes de 
iniciar uma campanha, estudava profundamente os seus pertinen- 
tes assuntos. 

6.° — A surpresa e a estrategia parlamentar superior com 
que eram encarados os assuntos e os personagens, que nunca po- 
deriam prever como seriam abordados. Essa estrategia parla- 
mentar dava uma tal vantagem ao representante paulista, que ele 
se fazia invencivel! 

7.° — A convic^ao, a fe e a sinceridade com que o Senador 
imbuia os seus discursos, entusiasmando os auditories. 

8.° — A clareza na exposiqao e a logica no raciocinio com 
que os assuntos mais complexos eram enfrentados e sempre en- 
cerrados pelas suas coloridas e imaginosas peroragoes. 

file falava sempre de improviso, mas tao correntemente que 
seus discursos nao tinham um erro gramatical e neles nao falta- 
va uma so virgula. 

9.° — A incrivel e inimitavel exuberancia e fantastica ilus- 
traqao, principalmente em Historia episodica ou mitologica e em 
Literatura, em apologos ou fabulas, em Filosofia, etc., com que 
o Parlamentar paulista, com incrivel justeza e oportunidade en- 
feitava os seus discursos, como se estes fossem cromados prese- 
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pios ou arvores de Natal iluminadas de brilhantes e policromi- 
cas miniaturas ou aquarelas, as quais davam aos assuntos, per 
mais aridos que fossem um sabor todo especial, que atraia as 
atengoes dos ouvintes, por menos curiosos que fossem. O Sena- 
dor sabia quase que, de cor, todas as obras de Shakespeare, de 
Byron e de Milton, alem de conhecer bem os idiomas classicos e 
quase todo os idiomas modernos, 

10.° — A pertinacia anglo-germanica, com que ele nao dava 
treguas aos seus adversaries, repetindo seus golpes em quaisquer 
circunstancias. Lembra-nos essa tatica os ataques incrivelmen- 
te teimosos e repetidos da R. A. F., impulsionados uma fe 
semelhante! Lembra-nos ainda a animosidade e a persistencia 
da Inglaterra isolada contra Hitler e Mussolini, depois da queda 
da Franqa! 

De fato, analisando os discursos do Senador, esses itens fo- 
dos, em complexo assinalam bem as peqas oratorias do Parlamen- 
tar paulista, marcadas nos Anais do Senado. 

O Senador Ellis nao deixou Hvros, mas as suas oraqoes, 
constantes dos Anais das duas Casas do Congresso brasileiro, 
sao aos milhares, durante 34 anos seguidos, sendo 11 anos na 
Camara Federal e 23 no Senado. Todas elas atestam a admi- 
vel coragem nas afirmaqoes. Algumas dessas afirmaqoes sao 
arrojadas, contra as mais altas personalidades do Executive, como 
por exemplo, as que ele usou contra o entao Presidente Nilo Pe- 
Qanha e seus Ministros. 

A coragem moral de afirmar foi, sem duvida, um dos mais 
profundos sulcos de sua vincada personalidade. Tinha seme- 
Ihanqas com o vulcanico Lord Palmerston, o famoso John Tem- 
ple, da era vitoriana no Parlamento britanico, pela violencia 
nas acometidas! 

O Senador Ellis, e preciso insistir repetidamente, parecia um 
paradoxo vivo, violento, nervoso, impulsivo, ardoroso ao mesmo 
tempo que, frio, impassivel, impenetravel e pouco sociavel! Essas 
duas marcas antagonicas da sua personalidade, impressionavam 
pela sua evidencia, em doses elevadas, a assinalar as suas pala- 
vras e pareciam as vezes, contraditorias! (1). 

Era o paradoxo a que eu acima me referi! 
file destemerosamente, combatia face a face com os seus ad- 

versaries, proferindo os seus ataques, sempre de frente. Muitos 

(1) A proposito dessa feitura psicologica, " O Imparcial" de 17 
de Junho de 1920, publicou a seguinte apreciagao, que corrobora magni- 
ficamente o que ficou dito: 
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dos seus colegas das duas Casas do Parlamento tiveram ocasiao 
de provar esse pao amargo, que nao Ihes era poupado, nao so na 
tribuna, como fora dela. 

Certa vez, o Senador catarinense Abdon Baptista, nao se 
tendo defendido das acusaqdes de que vinha sendo alvo por parte 
de seus adversarios, se dirigiu jovialmente ao Senador Ellis, 
fiste, nao o cumprimentando, virou-lhe as costas, dizendo com 
enfase; 

QUANDO UM NAO QUER, DOIS NAO BRIGAM 

O Sr. Lauro Miiller gosa da fama de ser o mais habil dos nossos 
politicos. E S. Excia, merece de certo, essa farm. Do esguio senador 
catharinense, contam-se varias coisas, em que a sua " manha" sempre 
representa o mesmo papel. 

D'ahi, ate o seu appellido de " Raposa animal dos mais astuciosos 
que se conhecem... Na Camara, no Ministerio da Viagao, na pasta do 
Exterior, o general Miiller revelou sempre o seu espirito de astucia, e 
jamais alguem conseguiu ser mais " fino" que S. Excia. nas intrigas 
politicas ou nas labias da diplomaoia. 

No Senado, o Sr. Lauro continua o mesmo homem. 
O Sr. Irineu Machado acha que elle e " um verdadeiro perigo " e que 

quando resolve applicar os seus manejos contra alguem, esse alguem nem 
tern tempo de preparar-se para a luta, porque, mal peroebe o manejo, e 
ja um caso perdido... 

O Sr. Azeredo usa para com o senador sulista da formula de Flo- 
riano: "confiar, desconfiando " e o Sr. Pinheiro Machado, mesmo quan- 
do era senhor supremo da politica, nunca perdeu de vista o Sr. Lauro, 
cujos passos seguia com olhar cauteloso e arisco. 

Agora quem esta nas malhas da trama do Sr. Lauro Miiller, e o Sr. 
Alfredo Ellis; e torna-se interessante assignalar que os dois constituem o 
mais flagrante contraste que se conhece. 

O Sr. Ellis e arrojadamente cavalheiresco, nervoso, vibrante; o Sr. 
Miiller e tnelifluo, matreiro. Um grita; o outro sorri; um ataca vehe- 
mentemente; o outro ironisa... 

Nao fosse isso e teriamios para breve o sensacional acontecimento de 
um duello de verdade entre dois paredros de alto quilate. Ha uma se- 
mana, o Sr. Ellis vem, da tribuna do Senado, provocando o Sr. Miiller 
e tem para ele phrases duras que constragem os colegas mais melin- 
drosos. 

■0 Sr. Mliiller ouve tudo na mais encantadora das calmas e, as vezes, 
aparteia o seu colega com uma phrase tao gentil que chega a melar nos la- 
bios de S. Excia. 
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— "Defenda-se primeiro. Sua alma e como seus pes . O 
Senador catarinense era aleijado dos pes. 

Outra vez, o Senador pelo Rio Grande do Norte, Eloy de 
Souza, que era quase preto, ergueu o reposteiro da sala do cafe 
no velho edificio do Senado. O Senador Ellis, como um relam- 
pago, estrondou: 

— "Saia daqui. Sen lugar e na cosinha". 
O pardavasco obedeceu! Era a recordaqao amarga da sen- 

zala, obediente ao escravocrata, que 13 de Maio nao matara! 
O Senador Ellis nao fazia isso por mal, ou por falta de cari- 

dade crista, mas era o impeto, que o impelia incoercivelmente! 
Praticava aquilo que pensava, sem se reprimir! Seu proceder 
era o espelho de sua alma! 

O temperamento igneo do Senador paulista e que o fazia, 
nesse arrebatamento afugentar o freio do bom senso e cometer 
cincadas, imprudentes as vezes e sempre inconvenientes. Delas, 
depois, ele se arrependia, mas quando ja era muito tarde para 
remediar! 

Era a habilidade de argumentaqao, que consistia um dos pon- 
tos que mais impressionavam os discursos do Senador Ellis! Ele 
era, como um grande enxadrista parlamentar, invencivel na argu- 
mentaqao! Seus argumentos, que ele ordenadamente passava 
em revista analitica, caiam sobre o inimigo, com a precisao e o 
estrondo de salvas de canhao! Nao errava um golpe! Possuia 
tal habilidade tribunicia, era tal a sua estrategia parlamentar que, 
dominava todos os entreveros de qualquer assembleia de que fos- 
se parte. Ninguem podia Ihe resistir! Dominava de tal modo 
os debates, que suas tiradas irrespondiveis, agressivas, jocosas 
e oportunissimas colocavam o adversario em tal postura, que nao 
havia saida, senao a entrega dos pontos e a rendiqao incondicional. 

file valia por uma bancada inteira! 
Sozinho, enfrentava o Senado todo, o que aconteceu por 

muitas vezes! Era como Daniel na cova dos leoes enfurecidos! 
Eis a campanha civilista! Eis a luta contra Nilo Peqanha! Pi- 
nheiro Machado o respeitava e o temia! 

Era, de fato, um esgrimista inegualavel da tribunal Ai do 
adversario, que Ihe caisse nas maos! file o esmagava, o tritu- 
rava, mas jamais no seu proceder de autentico cavaleiro medie- 
val fez com que ele tripudiasse sobre o vencido! O "fair play" 
o teria impedido! E nisso, ele era mestre! Era de uma ele- 
gancia moral a toda prova! Esse seu traqo moral era perfeita- 
mente normal. Ele nao se esforqava por parecer possuir um dom 
que Ihe era natural. 
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file dizia sempre, me aconselhando, pois eu, Promoter Pu- 
blico no interior paulista, aprendia suas manhas da tribuna: 

—• "Conserve sens argumentos preparados, como se fossem 
baterias de artilharia. Faqa o exhordio do discurso, depois en- 
tre no merito, usando esses argumentos, bem concentrados, em 
um so ponto, deixando os mais fortes para o fim e depois, faca 
a peroraqao mais patetica e ilustrada que puder. O uso dos ar- 
gumentos deve ser o mais desnorteante e de surpresa, nao dando 
ao inimigo indicio algum de como e onde ele ira ser atacado". 

fisses eram os conselhos de quern foi o magno estrategista 
da tribuna parlamentar, o qual proferia oraqoes, que nao so mar- 
caram epoca, como tambem fixaram um inimitavel estilo parla- 
mentar. Dir-se-ia que essas pe(;as oratorias refletiam bem a 
personalidade de quern as proferia! Os discursos do Senador 
nao tinham a tormentosa e verborragica eloquencia dos que, em 
arrancadas sem nexo gramatical, sem sintaxe e sem sentido, pro- 
ferem frases vazias, as quais vem como rajadas desordenadas e 
sem pontaria de metralhadoras disparadas, por gente bisonha, que 
sem alvo fixo atira apenas no rumo! fisses oradores bombas- 
ticos, usando amiude de frases feitas e de lugares comuns, can- 
tando na voz, declamam com entusiasmo alucinado, como se reci - 
tassem poesias sem rima e sem sentido, feitas na bora, na tempe- 
ratura desse entusiasmo, por esses repentistas declamadores, que, 
quase sempre, se embriagam com o proprio cantico. fisses se 
entusiasmam momentaneamente, nao convencem e nao sao efi- 
cientes nos embates parlamentares. fisses discursos nao sao para 
ser lidos! 

O Senador Ellis era profundamente diferente disso! Suas 
oraqoes eram medidas e rigorosamente obedeciam ao temperamen" 
to metodico de seu autor, (2). Nada era esquecido! file era 
um orador cientifico. Tudo era claro e ordenado! Pequenas 
miniaturas de Cellini nao eram mais trabalhadas ! O estudo pre- 
vio era feito, com imenso cuidado, do assunto a ser tratado! 
Uma razao de ordem era estabelecida. O resto era improvisado. 

(2) O Senador Ellis era o proprio metodo em pessoa. Nunca vi 
ninguem tao amigo da ordem e da simetria, como esse parlamentar pau- 
lista! Ate nos marcos principais da sua vida, a simetria mais rigorosa 
foi obedecida. Ele nasceu justamente na metade do seculo XIX e mor- 
reu no fim do primeiro quartel do seculo XX, vivendo exatamente 3/4 
de seculo, rigorosamente delimitados. 

Ele era de uma exatidao de uma formula quimica! 
Os ponteiros marcadores de um cronometro de precisao eram os 
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mesmo porque nao seria possi'vel prever como se orientariam os 
debates, desordenadas por vezes. For isso, sens discursos em- 
polgavam o auditorio. Ruy Barbosa era um dos seus ouvintes 
favorites. Repetia sempre o egregio baiano o especial agrado 
que tinha a ouvir o Parlamentar paulista. fiste nao podia al- 
mejar melhor critico! 

O Senador Ellis era um homem aprumado na sua mais per- 
feita verticalidade. Os seus discursos eram como o seu fisico: 
uma linha reta e vertical entre dois pontos. Eu, apesar da minha 
convivencia com ele, por varias decadas, nunca o vi sair do quarto 
sem colarinho, gravata e sem paleto. Sempre muito bem cuida- 
do, o Senador Ellis so se apresentava bem vestido, embora, com 
a sobria distinqao de seu "frock" azul muito "dignified", mas nem 
sempre novo, ainda que bem escovado e sem a menor ruga, talha- 
do no Almeida Rabello, o melhor alfaiate do Rio de Janeiro, de 
suas calqas listadas, sempre iguais e bem sulcadas, de seu colete 
de Hnho branco engomado, de sua camisa dura, de seus punhos 
posticos, de seu colarinho e gravata de laco ja feito, etc. 

Ei-lo, com seu classico chapeu de coco e seu indefectivel 
guarda-chuva de castao de ouro, parecendo que havia engolido 
espada! Eu nunca o vi de roupa clara! Dizem que ele usava uma 
flor na botoeira, mas, depois da morte da irma, em 1899, nunca 
mais o fez. 

Dir-se-ia dele um faceiro masculo e vaidoso, constantemente 
com a sua cabeleira loura, agrisalhada e bem cuidada, sua nivea 
barba de profeta biblico, tal como era de uso no seculo XIX, 
muito bem aparada e penteada, dividida ao meio, a Ihe emoldurar 
umas faces longelineas e riscadas pelas intemperies da vida. A 
loqao estrangeifa e a brilhantina, para os cabelos e para a barba, 
Ihe perfumavam ligeiramente o ambiente do quarto! 

* 
* * 

seus guias divinizados e absolutes. Dir-se-ia que o Senador Ellis, na 
sua pontualidade britanica, foi, durante toda a sua vida, um servidor 
submisso e escravizado do relogio que era a sua propria conciencia. A 
propria Natureza o ajudava nisso, pois as datas, marcadoras da sua 
vida, coincidiam admiravelmente com o seculo, na sua metade e na sua 
quarta parte. Os fenomenos fisicos nao se marcavam por maior justeza 
e os astronomicos nao eram mais regulares que a vida sempre ordenacla 
do Senador Ellis! 
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Dos traqos que mais impressionam nas oraqoes senatoriais 
do representante paulista e que mais imbuem o complexo, que 
forma os seus discursos, podem ser sintetizados numa so palavra, 
"Imaginagdo", coisa que combina bem com a excepcional ilustra- 
cao de que era senhor o Senador Alfredo Ellis. Com essa ad- 
miravel particularidade, a emprestar as suas ora^oes um colorido 
e um relevo especial, notamos logo de inicio, no seu batismo de 
fogo na tribuna do Senado, os seguintes trechos de discurso: 

" Inexplicavel seria, Senhor Presidente, que eu, ao occupar, pela pri- 
meira vez, a tribuna neste recinto, nao sentisse a emogao que sentem tod>s 
os que recebem, confiando, ckmais em suas forgas, uma investidura supe- 
rior as mesmas, um mandate superior aos seus apoucados meritos. 

Occupando, por indicagao, por nimia gentileza do Partido Republicano 
de Sao Paulo, sem solicitagao da minha parte a cadeira occupada outrora 
por Prudente de Moraes e seu digno irmao, a tarefa e o encargo tornam- 
se quiga mais pesados, e eu francamente o digo, com certeza nao os 
aceitaria se nao confiasse na extrema generosidade e na grande benevo- 
lencia de meus illustres e honrados collegas, representantes dos outros Es- 
tados no Senado da Repiiblioa. 

Nao poderei, Senhor Presidente, com certeza, representando ou substi- 
tuindo os que me precederam nesta cadeira, nao poderei repito, com certeza, 
fazel-o com o mesmo brilho, com a mesma autoridade. 

Entretanto, uma cousa eu posso desde ja asseverar — consultando a 
minha consciencia e externando a sua confissao, sem alarde e sem altivez - 
e que, quando porventura eu tenha de a deixar, ou pela substituigao natu- 
ral ou pela morte, o meu substitute a vira encontrar sem um respingo de 
lama, com as mesmas tradigoes de civismo, com a mesma aureola de pa- 
triotismo, como quando a recebi, depois de occupada por meus ilustres an- 
tecessores. 

Refere a historia antiga, Senhor Presidente, que Alexandre, antes :1«; 
partir para a Asia, a conquista da Persia, despojara-se de todas as suas 
riquezas, distribuira todos os seus bens e que alguem Ihe perguntando o 
que reservava para si, pobre como ficava, elle respondera; — a esperanga. 

Pois bem, Senhor Presidente, parodiando a phrase do grande con- 
quistador macedonio, na campanha que vou emprehender nesta Casa para 
para conquistar a estima de meus ilustres collegas, o respeito e o affecto 
de meus concidadaos, tenho a confianga de que hei de conseguir o trium- 
pho e a victoria, cumprindo, como pretendo, cumprir a risca, sem vacilla- 
goes, os meus deveres de republicano, nutrindo a esperanga de ser util a 
minha patria. 

Educado, Senhor Presidente, como fui, desde os meus primeiros annos, 
nos Estados Unidos, respirando e fortalecendo meus pulmbes naquella atmos- 



— 191 — 

phera oxygenada pela liberdade, eu nao podia deixar de ser o que sou, o que 
sempre fui, um obscuro e certo, mas um sincero e devotado soldado da Re- 
publica. 

Peregrinando, dias e mezes, pelas longas estradas e pelos invios ata- 
Ihos que vao ter de Bunker Hill a Yorktown, na Virginia, estradas e 
atalhos percorridos outr'ora pelo exercito libertador, e que constituem, de 
um lado a epopea de luz e de gloria, de outro a via sangrenta e dolorosa 
para a conquista da independencia daquelle povo, nao podia deixar de ren- 
der culto e homenagem, religioso respeito a memoria daquelle homem justo 
e sobrehumano que se ohamou George Washington, daquelle Moyses que, 
a frente d um punhado de soldados patriotas, transformou, baptisou com 
seu proprio sangue a terra de sua patria escravizada, na Chanaan da 
liberdade. 

Era bem mogo, quando pela primeira e ultima vez visitei Mount 
Vernorn, residencia do grande apostolo da democracia; quando me sentei 
a sombra de seus seculares castanheiros; quando percorri os aposentos que 
habitara o grande Pae da Patria e o quarto onde faleceu; naquelle mo- 
mento, Senhor Presidente, .procurei evocar na memoria a scena final de 
sua existencia, o quadro final, os ultimos instantes de sua vida; procurei 
ouvir a sua ultima palavra, a ultima phrase, que Ihe sahia dos labios arro- 
xados pelas tintas lividas da morte, habituados entretanto, outr'ora ao com- 
mando — phrase piedosamente, religiosamente guardada, pelo coragao e 
pelo affecto dos que rodeavam o seu leito mortuario, para a posteridade: 
" Esta bem 

Foram estas, Senhor Presidente, as ultimas palavras pronunciadas 
pelo grande patriota, antes de cerrar os olhos a luz terrena. 

Afigurou-se-me naquelle momento, que aquellas palavras representa- 
vam um symbolo, significavam a satisfacgao e contentamento que aquella 
alma devia sentir ao receber do Supremo Creador a recompensa de seus 
feitos, descortinando-lhe o future, para que visse, antes de cerrar os olhos, 
nos derradeiros lampejos de vida, a arvore frondosa cuja semente fora 
plantada pela espada rude e grosseira do guerreiro moribundo; para que 
visse, enfim, no futuro longinquo a grandeza da propria obra na gran- 
deza e na prosperidade de sua patria! 

Foram estas. Senhor Presidente as ligoes indeleveis que me ensina- 
ram a fe e a crenga na Repiiblica. 

Sagrei-as, tendo nas maos o gladio, a espada desse heroe, o instru- 
mento que servira para libertar o grande povo; e quando osculei aquella 
lamina jurei que havia de ser um soldado republicano, que ha via de tra- 
balhar, para a grandeza e prosperidade de minha Patria 

Essa borbulhante imaginaqao, que coloria todas as oraqoes 
do Senador Ellis, se manifestava a cada instante, apresentando. 
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as mais variadas cenificaqoes, as mais empolgantes citaqoes, os 
mais sugestivos e impressionantes relates ou as peroraqoes mais 
evocativas, tudo demonstrando invulgar ilustraqao e espirito cri- 
tico agudissimo, que, com admiravel justeza, encontrava simili- 
tudes, ajustamentos, correlatividades, sincronizaqoes, parida- 
des, etc. 

O Senador super-estimava continuadamente, a eficiencia de 
suas campanhas oratorias! Nao e que elas nao produzissem re- 
sultados! Muitas das campanhas em que se empenhou o Par- 
lamentar paulista foram vitoriosas e muitas ideias por ele espo- 
sadas, foram adotadas e ainda o sao, apesar de decorrido meio 
seculo, sem men^ao, entretanto a respeito da paternidade das 
mesmas. Estao ai a defesa e a valorizaQao do cafe, com base 
em suas ideias, manifestadas desde 1903; a encampaqao da S. P. 
R., ja realizada pelo Governo Federal; a da Docas de Santos, 
em vesperas de o ser, reconhecida pelo Executive de S. Paulo e 
portanto pelo Poder Publico, como medida necessaria para a re- 
solugao do problema do Porto de Santos! Ai esta a previsao 
do sinistro D. N. C., com suas mavorticas consequencias! Essas 
ideias foram todas elas do Senador Alfredo Ellis. 

Mas, essas vitorias evidentes vieram muito depois do faleci- 
mento do Senador! Ele nao viu o desfecho triunfal de suas teses, 
defendidas com tanto ardor, tanta for^a de alma, tanta convicqao 
sincera e tanto esforqo! E' que ele sempre anciava por ver seus 
principios adotados imediatamente! file plantava couve e nascia 
carvalho! Moyses tambem nao chegou a ver a terra prometida! 

Nao vendo suas campanhas, por mais violentas e persisten- 
tes que fossem, por mais cristalinamente claras e evidentes, que 
fossem suas teses, seus argumentos e seus objetivos, terem a vi 
toria imediata, ou terem siquer o eco instantaneo, que ele dese- 
java provocar, uma especie de desilusao gelada Ihe invadiu a 
alma, fazendo com que um ceticismo desolador e silencioso, aos 
poucos, fosse tomando lugar do ardor dos verdes anos, varrido 
com a idade dos que se vem esquecidos e arredados. 

Nao obstante esse desalento, esse desanimo, a que o Sena- 
dor paulista chegara, ja septuagenario, no verificar repetidamente 
que nao adiantava fazer forqa e se sacrificar, o conformismo mu- 
gulmanico, entretanto, nao se apoderou do seu espirito, que, ainda 
ardorosamente jo vem e ardego, reagiu com vigor, tendo levado 
a efeito a ultima campanha parlamentar, a do novo edificio para 
o Senado. 

Tres anos depois, falecia, sem ter visto o fim dessa campa- 
nha, que tera de ser vitoriosa afinal. 
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Mas, so o fato do Senador paulista, depois de tanta luta, mais 
ou menos improficua, ja septuagenario, cansado e desiludido, ter 
se atirado a uma nova campanha, demonstra uma alma joveni 
fora do comum. Era a ressurreicao da velha belicosidade, com 
a mesma teimosia de vinte anos atras, conduzida pelo mesmo 
arrojo das atitudes e das afirmaqoes, etc. Entao, o Senador Ellis 
parecia um "Highlander", nos quadrados de Waterloo! Contra 
a rocha da eterna mocidade de sen espirito, se quebravam ven- 
cidas as arrancadas das intemperies, como outr'ora a cavalaria 
que Napoleao jogou contra as hostes de Wellington! Entao, a 
indiferen^a emocional nao vencia tambem a fe e o ardor do ve- 
Iho, sempre jovem Parlamentar piratiningano! 

Foi essa campanha, o canto de cisne do Senador! 
Pouco depois, passava pelo Monroe o esquife negro dourado 

daquele dinamo humano, que fora um dos apostolos, que Pirati- 
ninga dera a Republica e que fora na sua juventude, um dos edi- 
ficadores da economia cafeeira de S. Paulo, file voltava, tom- 
bado na luta, para sua terra inesquecivel! E essa terra mira- 
culosa do Planalto piratiningano, que ele tanto amara, recobre 
os sens ossos! 

Ele esta la, no Alem, a nossa espera! 

* 
* * 

Tendo sido, como vimos, o grande Parlamentar habituado 
aos mais rudes entreveros das Casas legisladoras nacionais, tendo 
enfrentado no Congresso brasileiro varias campanhas e lutado 
nas mais ardidas pugnas, o Senador Ellis nao foi um estadista; 
do tipo dos homens de Estado ingleses, desde Clive e William 
Pitt, ate Cecil Rhodes, Disraeli ou Churchill. E' que, ele nunca 
tivera tendencias para administrador! Jamais galgara o Exe- 
cutive ! Nunca ele guiara a marcha da Uniao, ou siquer do sen 
Estado, ou de qualquer departamento governativo. Nunca Ihe 
apeteceram lugares no Executivo! Nunca fora Prefeito, Secre- 
tario de Estado, Ministro ou Presidente de S. Paulo! Ele, que 
fora dos Patriarcas da Republica, sonhador e idealista, que viera 
da Propaganda, bem teria merecido as mais elevadas posiqoes no 
Executivo do seu Estado! Romantico, ele nunca as aspirou, 
pensando que, no Senado Federal, havia atingido o maximo de 
sua carreira political 

Mas, alem de nunca ter almejado, ou pleiteado essas posi- 
goes, ele se isolara, durante largo tempo, no Rio de Janeiro, onde 
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dedicadamente exercia sua atividade Parlamentar, como sentine- 
la avanqada e isolada almenara, arrojada e combativa, pelos inte- 
resses paulistas. E com isso, perdera o intimo contato com sen 
Estado, com suas associaqoes de classe, com o seu povo, com o 
seu Partido, com os seus nucleos eleitorais e com os seus dirigen- 
tes! Como elemento de vanguarda no Senado Federal, enviado 
por S. Paulo, fora um sacrificado, como um desses soldados sui- 
cidas, que se imolam em beneficio da causa coletiva. Ai, se es- 
tiolara, vendo fenecer todas as suas aspiraqoes particulares, as 
quais, por ventura tivesse podido alimentar. Pela sua posiqao se- 
natorial, abandonara todos seus interesses particulares, prejudica- 
ra o seu conforto, a sua saude, gastara os seus nervos, suas ener- 
gias, etc. e prejudicara o cuidado com a sua familia. Assim, em 
parte, o Senador Ellis foi o culpado desse esquecimento. file exa- 
gerava a penumbra em que vivia! file evitava a notoriedade! 
Nunca vi ninguem tao avesso a farol! (3). 

A sua excessiva modestia e o seu exagerado retraimento im- 
pediam-no de fazer propaganda de si mesmo e se tornar popular. 

Nem se diga que houve erro ou desejo do Partido de alijar 
um eventual concorrente, que seria a figura tao avantajada do 
Senador Ellis, afastando a de S. Paulo, para em posto arriscado, 
enfrentando gente exotica, em luta de exterminio e em terra es- 
tranha! A prova de que nao houve erro do P. R. P. em assim 
proceder e ter o Senador Ellis vencido esmagadoramente todas 
as pugnas, que sustentou no Parlamento Nacional. As vitorias, 
que vieram coroar todos seus esforqos, nem sempre foram ime- 
diatas, como ja tivemos ocasiao de ver. Muitas vieram depois! 
Todas demoraram em vir! Mas afinal vieram e o Senador Ellis, 
muitos anos apos a sua morte, teve todos os seus objetivos 
atingidos. 

Isso prova a clarividencia da luz da inteligencia do Senador 
paulista, que via certo, muito longe, no future, atraves das bru- 
mas enevoadas das situaqoes dificeis. 

E' que ele era o tecnico magno da tribuna parlamentar! 
Assim, nao teria havido erro de haverem os politicos de S. Paulo 

(3) Ante a atmosfera de ingratidao e de esquecimento, que a seu 
respeito, se fizera em S. Paulo, ele poderia, com indiferenqa ter adotado 
a filosofia que Dante encasulou nas suas palavras; 

" Non ragiomn di lor ma guarda e passa". Mas o Senador nao 
era homem para nao se importar com as ingratidoes dos paulistas. 

Ele sentia, mas sentia ainda mais o esquecimento e o silencio! 
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o mandado para o Rio de Janeiro, para representar o grande- 
Estado no cenaculo federal. 

Era bem a personificaqao do "The right man in the right 
place"! Ninguem faria o que ele fez ! 

Mas, como dizia, o Senador Alfredo Ellis nao chegou a ser 
um estadista. Para isso, nao so haviam as razdes ja expostas, 
como outras que vou enumerar: 

O Senador Ellis, com todas as qualidades e defeitos que tinha 
e que, imparcialmente, tenho procurado assinalar, nunca fpra 
um economista ou um sociologo! E' que ele nao tinha pacien- 
cia para fazer um estudo profundo e demorado sobre qualquer 
assunto! file nunca se mostrara um analista! Por isso, nao. 
se demorava em verificar, nos seus fundamentos, as questoes eco- 
nomicas ou sociais! Assim, nao podia prever, distinguindo ao 
longe, no distante futuro, com a seguranqa de um cientista, que 
analisa os materials, para um seguro diagnostico. Por certo, o 
Senader Ellis estudava, conhecia em todos os fundamentos as 
situaqoes que focalizava no Senado, mas nao se dedicava a outros 
pontos e nao realizava estudos que nao precisasse os aproveitar 
do momento ou que demandassem golpe de vista de conjunto. 

Nao observava especialmente nada que escapasse ao foco 
da situaqao momentanea. Em relaqao aos casos sob discussao, 
ele sempre fora o "primus illuminator"! Empolgava-se, apai- 
xonava-se e fanatizava-se pelos assuntos, de modo que os co- 
nhecia nas suas menores minucias, em prol das quais transpunha 
todos os obstaculos e removia as mais altas montanhas! Era a 
fe do carvoeiro que o saturava! Essa mesma fe 'encasulada nos 
coraqoes dos puritanos do "Mayflower" no enevoado Massa- 
chussets. 

De uma pessoa imbuida de romantismo em dose elevada nao 
se poderia esperar que fosse um estadista! 

file tinha que ser um sonhador, vivendo sempre nos domi- 
nios do irreal! 



Capitulo XI 

O DESCENTRALIZADOR 

Certo, o Senador Ellis era descentralizador! 
Nem podia ser outra a sua orienta^ao ! 
file vira nos Estados Unidos de outrora, unia verdadeira 

Federaqao. Quisemos imitar a organisagao da grande Reptibli- 
ca, sucessora das Treze Colonias. mas com a nossa "macaquea- 
qao" so conseguimos um pais muito mais unitario do que os 
Estados Unidos, quando o oposto e que deveria ser, pois o Brasil 
e muito mais heterogeneo e os sens diferentes micleos demo- 
graficos sao muito mais isolados uns dos outros e eles se comu- 
nicam muito menos do que os norte-americanos. Aqui, as cir- 
cunstancias do pais exigem muito mais descentralizaqao. 

Sem embargo disso, o Senador Alfredo Ellis, conhecendo 
bem a questao, mostraA^a que, sabia bem serem profundamenle 
diferentes as necessidades de la e de ca. 

A esse proposito ele dizia no Senado em 1910. 

" Os centralizadores, Hamilton a sua frente, queriam a Uniao forte, 
bastante, como centro da constellagao, para arrastar aos Estados; ao passo 
que Jefferson, por outro lado, queria, pelo menos, salvar uma grande parte 
da soberania das antigas 13 Colonias. 

No Antigo Regimen, a centralizagao era ferrenha. Em torno da 
antiga Corte vegetavam as provincias, sem a minima autonomia, ao passo 
que nos Estados Unidos, a federacao foi organizada por 13 Colonias in- 
dependentes — apenas confederadas pelo interesse commum de romper os 
lagos que as prendiam a Metropole. Nao tinham obrigagoes reciprocas 
entre si. 

Dissolvido o lago, que as submettia a mae patria, nao tinham ligagao 
politica entre si e nem prestavam obediencia a um poder central. Havia 
uma convengao dirigindo o movimento nacionalista, constituida pelos re- 
presentantes das Colonias. La, era precise centralizar. Aqui, era pre- 
cise desct?ntraHzar ". 

Nem se pense que o Senador Ellis nao via, com nitidez, o 
limite de uma Federaqao e onde ela deixava de o ser. para entrar 
nos dominios do regime confederacionista, o que eu considero a 
organizaqao ideal para o Brasil! Como se podera ver deste tre- 
cho de discurso, o Senador Ellis ficava em simples federaqao. E" 
verdade que ele a concebia muito lata, do tipo australiano, mas 
recusava admitir "soberania" para os Estados. Era muito 
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menos descentralizador que o gaucho Pinheiro Machado, o vo- 
luntarioso Hernan Cortez brasileiro, com a diferen9a de que, ele 
era muito mais coerente, com as suas ideias do que o intemerato 
e simpatico riograndense, que, entao, com o Presidente Nilo Pe~ 
qanha, dirigia politicamente a maioria parlamentar, nas duas casas 
do Congresso brasileiro. file, o gaucho, por motivos politicos, 
transigia com a sua velha doutrina da descentralizaqao e, se es- 
quecendo dela, promovia as intervenqoes federais nos Estados, 
que eram feridos em suas autonomias. 

O Senador Alfredo Ellis, dentro da ConstituiQao de 91, in- 
terpretando o artigo 6.° da mesma, sobre a interven^ao do Centre, 
ferindo a autonomia do Estado, dizia no Senado, tendo contra si 
essa maioria, dirigida por Pinheiro Machado, o glorioso vence- 
dor de Inhandui. 

E' expressiva a redaqao do artigo em questao: 

" O Governo Federal nao poderd intervir em negocios peculiares aos 
Estados, salvo..." (Apoiado). 

Ora, o artigo 6.° distingue a intervengao, que tem por objecto acau- 
telar os interesses estaduaes. 

No paragrafo 1.° do artigo 6.", o interesse e federal quando o Go- 
verno tem de inter.vir para repellir invasao estrangeira ou impedir a in- 
vasao de um Estado em outro, evitando, nesse caso, a lucta ou a guerra 
intestina entre os Estados. 

No caso do paragrafo 2.°, a Uniao precisa intervir para manter a 
forma republicana federativa, porque cada Estado segundo o pacto de 24 
dq Fevereiro, deve organizar-se politicamente, de accordo com as nor- 
mas alii estabelecidas, pacto a que se obrigaram todos os Estados que 
constituem a Nagao brasileira. 

Ahi, tambem, o interesse e ainda federal. Se cada Estado adoptasse 
a forma de governo que entendesse, sem ser obrigado a ter a Constituiqao 
Federal como modelo, comprehende-se a anarchia que resultania, quebran- 
do-se os lagos da Federagao, a harmonia do todo, dividindo em summa a 
Nagao brasileira, em pequenas republicas independentes e soberanas. Te- 
riamos nesse caso, uma Confederagao e nao uma Federagao. 

O Sr. Coelho de Cam-pos — V. Ex. esta expondo uma ligao ad- 
miravel ". 

Ve-se bem como era esclarecido o representante paulista no 
Senado, que, apesar de nao ser formado em Direito, mostrava 
conhecer bem as subtis "nuances" que coloriam os dois regimes 
politicos. 

Entretanto, quer me parecer que o Senador Ellis nao dedi- 
cou mais esfor^o a esse temeroso problema, o qual, nao foi enca- 
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rado com a seriedade que merecia. O Parlamentar paulista me 
parece, distram energia, trabalho, atividade, etc., em beneficio de 
outros assuntos de muito menor vulto. Eu nao quero dizer que, 
o problema do edificio do Senado fosse futil, mas e sem duvida 
de importancia minima, se confrontado com o que afeta a pro- 
pria organizaqao politico-administrativa do pais. O problema de 
S. Paulo, dentro da Uniao, e, sem duvida, o maior e o mais im- 
portante dos que nos assoberbam. 

Eu explico o relativo desinteresse do Senador Ellis por esse 
assunto, da maior ou menor centralizaqao da Republica brasileira; 

1.° — O Senador Ellis nao era sociologo, pensador politico ou econo- 
mista, pois resumia sens estudos economicos unicamente aos assuntos que 
no momento focalizava. file nao fazia estudos gerais sobre a economia, 
mas apenas particularizava os estudos, para os casos concretos, que cuida- 
va no momento. Assim, ele conhecia, especializada e profundamente os 
assuntos concernentes ao sistema ferroviario, portuario, imigratorio, do 
comercio do cafe, etc., mas ele, em'bora visse, nao fixava a atenqao na 
situaqao de exagerada dependencia dos Estados grandes, diante da Uniao, 
que, voraz e gulosa, os prejudicava e os prejudica aiinda economicamente, 
para de uma forma perdularia e inconciente delapidar os recursos arreca- 

■dados, de uma forma muito pouco inteligente. 
2.° — O Senador Ellis esteve, desde 1891, com pequenas alternati- 

vas, sempre envolvido na atmosfera cheia de frivola displicencia da Ca- 
pital da Republica e mais particularmente, do Senado Federal, corporagao 
em que todos os Estados, desde o mais insignificante tern absurdamente o 
mesmo numero de representantes. Ora, o Senador Ellis sempre teve um 
amor exagerado pelo Senado, super-estimando ele o valor, a eficiencia, o 
nivel politico, a importancia desse ramo do legislativo federal, etc. O Se- 
nador Ellis, estremamente cioso da sua corporagao tinha um descomunal 
espirito de classe. file tinha certo orgulho que exprimia, quando nao pe- 
quena dose de vaidade, em ser membro da mais alta camara legislativa 
do pais. 

Nao poucas vezes, eu ouvi dele que os Senadores deveriam ser vita- 
licios. Eu penso justamente o contrario. Acho que, o Senado deveria 
ser suprimido. 

Sim, porque o Senado, sendo uma corporagao legislativa, que equi- 
libra a minima forga dos pequenos Estados, dando a eles a mesma repre- 
sentagao dos grandes, alem de ser um absurdo, e uma suprema injustiga. 

Assim, envolvido nessa corrosiva atmosfera nacional, o Senador Ellis, 
aos poucos, foi perdendo a sua visao descentralizadora da qual ele vinha 
imbuido, desde os Estados Unidos. Aqui, os Estados que deveriam ser 
simples territories, sem autonomia, como existem muitos nos Estados Uni - 
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dos, entretanto, devido ao lirismo piegas do brasileiro e a mavortica atmos- 
fera do " roe ufanismo" do nacional, esses Estados, que pela sua imensa 
desvalia economica estao em ravel inferior ao de muitos municipios do in- 
terior paulista, tern igual representagao no Senado Federal, a de S. Paulo, 
Minas, Rio Grande do Sul, Bahia e Pernambuco. etc. 

Isso e um absurdo tal, que clama aos ceus! Esses pequenos Estados 
deveriam ser unicamente territories, sem representagao parlamentar. 

A divisao de rendas piiblicas, entre a Uniao e os Estados, e outra 
manifestagao da ignorancia e da opacidade intelectual dos constituintes 
de 91. Os Estados vegetam na miseria, enquanto que a Uniao sobratn 
recursos e se por ventura nao tern sido risonha a situaqao do Centro, e 
que este delapida perdulariamente seus recursos em empreendimentos pre- 
viamente falidos e destinados visivelmente ao fracasso, ou em pianos econo- 
micos os mais faltos de inteligencia e da mais rudimentar visao. 

Dir-se-a que esses temerosos problemas decor rentes da 
maior ou menor centralizaqao, deveriam ser discutidos na Assem- 
bleia Constituinte, a qual firmou a Lei Magna de 91 e que, nao 
tendo essa discussao sido levada a efeito, pelo Parlamentar pau- 
lista, nessa Assembleia basica, nao seria em Congresso ordinario 
que a doutrina da maior descentralizaqao deveria ser equacionada. 

Os adeptos da centralizaqao o sao, por que temem que um 
maior afrouxamento dos laqos nacionais, conduza a desagrega- 
qao do pais. files conhecem bem o problema politico-adminis- 
trativo, e diagnosticam, ate certo ponto de maneira aparentemente 
correta. Erram, porem, profundamente, na terapeutica! Pro- 
curam remediar uma situacao de fato, que e uma intoxicaqao, nao 
com o antidoto certo, mas com a maior dose do proprio veneno, 
causador da intoxicaqao, que e preciso curar. 

Assim, eles incidem no proprio mal e o exacerbam, provo- 
cando o fim, que desejam evitar. files e que sao os desagrega- 
cionistas, porque, inconcientemente, estao a promover o mau estar 
das partes, que, prejudicadas, concluem que a Uniao e respon- 
savel por esse mau estar e, naturalmente, supoem que suprimida 
essa Uniao, o mal desapareceria! fisse problema e pertinente a 
muitos Estados, tanto que foi o alagoano Tavares Bastos o poli- 
tico imperial, que mais se bateu, ainda no seculo passado, pela 
descentralizaqao e foram os castilhistas gauchos, com o pernam- 
bucano Joao Barbalho, os mais esforqados campeoes de descen- 
tralizaqao no Congresso Constituinte de 91. 

Assim, o problema da descentralizaqao nao deve ser con- 
fundido nem sincronizado, com o paulistanismo, que sempre foi 
e e coisa profundamente diferente. 
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Os centralizadores, inexplicavelmente nao vem que elcs e 
que estao provocando um man estar geral. Ninguem, que se 
ache hem, quer se mudar! So pode alimentar desejo de mm 
vida pohtica diferente, os que se sentem prejudicados, os que 
sao obrigados a pagar tributes exagerados, os que nao recebem 
vantagem do "statu quo"! Nao e so S. Paulo, que sofre com a 
centraliza^ao! 

Se S. Paulo e o maior prejudicado e porque economicamente 
e o mais rico, etc., mas tambem outros o sao. Assim, que van- 
tagens a Uniao concede a esses Estados, que pagam tanto, em 
onerosos tributes a essa mesma Uniao? 

Eis, por exemplo, mesmo porque e mais frisante, o caso 
atual de S. Paulo. 

So na rubrica de impostos sobre a renda, a Uniao arrecadou 
em 1947, nesse Estado, o total de Cr.$ 1.500.000.000,00 e 
ainda se admira de S. Paulo estar quase as portas da falencia! 
Pudera, com tamanha sangria! O admiravel e que o Estado, as 
suas classes produtoras, a sua lavoura, a que industria, o seu 
comercio, e o seu povo, ainda nao tenham afundado! E essa 
Uniao, que tanto tira, o que e que faz com tanta arrecada^ao? 
Delapida, como o faz em mal estudados pianos Salte, que na 
verdade nao passa de um piano de assalto da nossa economia 
estadual e alem disso de um aventuroso salto no escuro! 

Nos quadros de injusti^as, de taxaqoes iniquas, de prejui- 
zos, que sofremos sem a menor compensaqao, nao vendo senao 
cores escuras e ameaqadoras no horizonte do nosso futuro, nao 
ha quern nao seja descentralizador. E se alguem vai alem, e 
porque existem causas para isso! Suprimamo-las e curemo-las, 
pois que de nada adeantara ser curado unicamente o sintoma! 
So cuidar o sintoma e prova de opacidade mental e de perfilhaqao 
da famosa politica da "avestrus": A molestia deve ser curada na 
causa, que a gera e nao na sua manifestaqao! 

Pois bem, esse que, a meu ver, e o maior problema nao so 
de S. Paulo, mas de toda a nacionalidade, nao foi abordado de- 
moradamente pelo Senador Ellis. E' verdade que ele, assober- 
badp com outros assuntos empolgantes como os do cafe, o da 
Docas de Santos e o da S. P. R., nao teve tempo de cuidar pro- 
fundamente desse. E' de se lamentar que nao o tenha feito! 
Mas, a bancada paulista era numerosa! Mas nenhum membro 
dessa bancada o fez, pelo contrario, pois o imposto da renda foi 
inventado, no seu inicio, por um antigo deputado paulista, pouco 
inteligente mas muito enfatuado, quando Ministro da Fazenda, 
o qual forjou a arma, que foi martirizar a sua gente! Parece 
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que, esse deputado sem visao e sem amor a S. Paulo, revelava 
muito apego as algemas e ao eito! Foi ele que inventou o ma- 
quinismo, que mais tarde foi o malsinado D. N. C. 

Hoje, em 1948, esse imposto de renda, produz a felizarda e 
euforica Uniao 2 bilhoes de cruzeiros, arrecadados neste Estado. 
Se S. Paulo esta em ma situa<;ao financeira, deve unica e exclusi- 
vamente a essa sangria! So de impostos federais, a Uniao arre- 
cadou em S. Paulo, em 1947, nada menos de 7 bilhoes de cru- 
zeiros nada dando em troca! 

Uma das marcas mais acentuadas, caracterizadoras da Fe- 
deraqao, estava e esta no maior ou menor numero de circunstan- 
cias em que a Uniao, unica senhora da soberania, pode intervir 
nas partes federadas, que, na hipdtese, sao os Estados autono- 
mos. Os centralizadores, e esses que procuram tornar a Fede- 
raqao brasileira a mais unitaria possivel, com o maximo da di- 
minuiqao das autonomias estaduais e com a maior sujeiqao pos- 
sivel dos Estados ao poder central, buscavam e buscam a inter- 
venqao da Uniao, por qualquer motivo. Contra esses, se insur- 
giam e se insurgem os descentralizadores, entre os quais estava o 
Senador Ellis, que se bateu com encarniqamento contra a inter- 
ven^ao federal no Estados do Rio de Janeiro, e do Amazonas 
postas em cena, nessa epoca, pelo entao Presidente da Republica 
Nilo Peqanha e mais tarde, contra a intervenqao em S. Paulo, a 
qual, em 1910, sendo Presidente da Republica o Marechal Her- 
mes da Fonseca, queria levar a termo, por motivos politicos. 

Na questao do Estado do Rio, o Senador Alfredo Ellis, que 
queria arranjar motivos, para atacar o entao Presidente Nilo Pe- 
(janha, foi veementissimo: 

" E' mais semelhante essa situacao a nossa, pode-se fazer o confronto 
no momento actual. Tratando-se do art. 6.° da ConstituiQao, nao devem 
votar silenciosamenfc os meus antigos chefes, o nobre e honrado Senador 
pelo Rio Grande do Sul, o Sr. Pinheiro Machado e o Sr. General 
Glycerio. 

Nesta tribuna, sou apenas interprete fiel e vivo do passado politico 
de ambos esses chefes. 

Nao tenho mais amor, mais carinho e ntais respeito por esse artigo 
da ConstituiQao que SS. EEx. 

Se substituissimos o nome do Estado do Rio pelo do Rio Grande do 
Sul, nao sei si o illustre General, que nao poupou seu sangue, nem suas 
comodidades, e nem o seu esforgo para defender a Republica, nas cochilhas 
do Rio Grande, nao empunharia, novamente, as armas para dar combate 
neste recinto, contra qualquer intervengao no seu querido Estado. 
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E' preciso nao esquecer que, dos Presidcntes da Repiiblica, so Pru- 
dente de Moraes, compulsando a Constituigao do Rio Grande do Sul, foi 
o unico que julgou conveniente e necessario a regulamentagao do art. 6.°, 
justamente para modificar a Constituiqao daquelle Estado, no sentido de 
pol-a de accordo com os dispositivos claros e expresses da Constituigao 
Federal de 24 de Fevereiro. 

O Sr. Prcsidente — Peqo permissao para lembrar ao honrado Se- 
nador que a hora da Sessao esta finda. 

0 Sr. Alfredo Ellis — Sr. Presidente, reitero o meu pedido. V. Ex. 
ve que as bancadas estao vazias e o Senado sente-se fatigado. Na posi- 
qao em que estou, nao posso recuar deante do meu sacrificio, mas muito 
maior e o dos meus ilustres collegas que me fazem a gentileza de ouvir. 

Pego, portanto, a V. Ex. que, levantada a Sessao me conserve a 
palavra para a de amanha. E' tao justo o pedido que, parece-me deve ser 
deferido pela Mesa, em attengao aos illustres Senadores presentes. Quanto 
a mim, nao pego favores. 

0 Sr. Pedro Borges (pela ordem) — Sr. Presidente, requeiro a V. 
Ex. consulte o Senado, se concede prorrogagao de hora ate que o nobre 
Senador conclua o seu discurso. 

Consultada a Casa, e concedida prorrogagao por duas horas. 
O Sr. Alfredo Ellis (continuando) — Sr. Presidente, submetto-me 

ao arrocho. 
Creio mesmo que e a primeira vez que o Senado, sempre tao gentil, 

nega um pedido tao justo como o que acabei de fazer. 
Disse, Sr. Presidente, que nao so o Senado, como o paiz inteiro es- 

peram a palavra do nobre Senador pelo Rio Grande do Sul e a palavra 
nao menos autorizada do velho ohefe republican©, que tantas responsabili- 
dades tem, nao so na organizagao, como na defesa do regimen que 
adoptamos. 

O Sr. A. Azeredo — O voto exprime o pensamento de SS. EEx. 
0 Sr. Alfredo Ellis — Tais sao, Sr. Presidente, as responsabilidades 

de SS. EEx., bem como as do nobre Presidente do Senado, o velho patriar- 
cha da Repiiblica que o voto, siirtplesmente nao basta para satisfazer a 
justa anciedade das nossas hostes republicanas, que ouviram sempre os 
ensinamentos e as affirmagdes de SS. EEx., isto e, " QUE O ART. 6." 
DA CONSTITUigAO DEVIA SER INVIOLAVEL, INTANGIVEL, 
PORQUE NAQUELLES 4 PARAGRAPHOS ESTAVA GARANTI- 
DA AUTONOMIA DOS ESTADOS E, PORTANTO, A FORMA 
REPUBLICANA FEDERATIVA E O NO QUE PRENDE OS 20 
ESTADOS A UNIAO. 

O Sr. A. Azeredo — E continuam a estar. 
O Sr. Alfredo Ellis — O respeito sagrado que o Congresso tem sem- 

pre mantido, evitando a regulamentagao do art. 6.° provem justamente, 
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Sr. Presidente, do receio de ser derido esse principio que e o principio 
vital, porque so a doutrina consagrada no art. 6.° garante a estabilidade da 
Uniao e dos 20 Estados em torno della. 

Pode alguem prever, Sr. Presidente, as consequencias desse acto que 
se pretende conceder ao Executive? Para mim, representa urn attentado. 
Pode alguem prever quais os resultados funestos do attentado que se vai 
praticar ? 

Todos nos sabemos que na ordem physica, como na ordem moral e na 
ordem politica, nada se perde; que todos os movimentos sao productivos 
todos os actos, todas as ideas se propagam, ora para o bem, ora para o 
mal e atraz muitas vezes da evoluQao social, assim como o choque pro- 
duzido por um seixo, langado a superficie de um lago se extende e se 
alarga, se faz sentir ate as mais remotas plagas. 

E' certo que, so adnrittimos a intervengao para impor aos Estados 
federados o cumpnimento das obrigagoes e deveres consignados na nossa 
Magna Carta. 

Fora dos casos, estatuidos nos 4 paragraphos do art. 6.°, nao admitti- 
mos e nem podemos admittir que se conceda a Uniao a faculdade de inter- 
vir nos Estados. 

Nem nos — Poder Legislativo — o podemos fazer, salvo se tivesse- 
mos poderes especiais para alterar e reformar a Constituiqao. Desejaria 
ter a visao prophetica para penetrar o alcance dessa perigosa e funesta 
medida que hoje se vem, as pressas, reclamar do poder legislativo da Re 
publica. Nao fosse, Sr. Presidente, o pavor que tenho dos abusos, da porta 
aberta a prepotencia, ao capricho, aos interesses politicos dos futures pre- 
sidentes da Repiiblica... 

0 Sr. A. Aseredo — Ao Congresso, as deliberaQoes do Congresso. 
O Sr. Alfredo Ellis — ... nao estaria nesta tribuna, cansando a 

atten^ao dos meus honrados collegas. 
Sr. Presidente, para melhor orientagao e clareza, antes de entrar po- 

sitivamente na parte constitucional e juridica da questao, devo fazer um 
retrospecto de ordem politica. Para mim o actual Presdente da Republica, 
e um negregado responsavel por essa situagao. 

0 Sr. Oliveira Figuciredo — Nessa parte V. Ex. nao tern razao. 
O Sr. Alfredo Ellis — Ja declarei que nao conhego o Sr. Backer, 

nunca me immiscui na politica do Rio de Janeiro. Presto meu depoimento 
neste plenario, trazendo nao a minha, mas a palavra do proprio Sr. Presi- 
dente da Republica, desde que o honrado Senador pelo Rio de Janeiro 
declara que eu nao tenho razao. 

Nunca tive relagao de ordem alguma com o Sr. Backer, portanto eu 
sou insuspeito, um imparcial, a questao para mim e da intervengao do 

■Governo Federal, rasgando e violando a autonomia dos Estados. Pouco 
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importa que esteja em causa a do Estado do Rio de Janeiro. Podia ser 
a do Espirito Santo, a do Rio Grande do Sul ou a do meu proprio Estado. 
Nao obedego a sentiment© algum de ordem pessoal que possa inquinar de 
suspei^ao a minha palavra e os meus conceitos. 

Sobre a politica do Estado do Rio, quanto sei, devo EKCLUSIVA- 
MENTE as confidencias e narraqoes feitas pelo Sr. Presidente da Re- 
publica ao obscuro Senador. 

Sr. A. Aseredo — Confidenoias e conversas nao servem de argumento. 
O Sr. Alfredo Ellis — Creio que nao infrinjo absolutamente regra 

alguma ou preceito de discriqao ou de cavalheirismos, repetindo o que 
S. Ex. por varias vezes, sem pedir reserva, me communicou, quando pre- 
sidia o Senado. E, se o fago e porque essas confiidencias foram feitas 
tambem a outros. 

O Sr. A. Ace redo — Entao, nao eram mais confidencias. 
O Sr. Alfredo Ellis —.Nao tenho razao alguma para suppor merecec 

de S. Ex. confidencias mais intimas do que outros Senadores, com os quais 
ate S. Ex. estava mais interessadamente ligado do que commigo. 

O aparte do nobre Senador por Matto Grosso me faz crer que, sa o 
Presidente da Republica, naquella quadra Presidente do Senado, distribuia 
suas confidencias politicas a todo o mundo, o fazia por jactancia e por le- 
viandade. 

Assim, a falta de compostura e ate de hygiene, para tao elevados car- 
gos ha a accrescentar a de criterio e de discrigao, porque os factos que voa 
narrar sao conhecidos de todos ou de quasi todos os senhores Senadores. 

Na exposigao sobre a politica do Estado do Rio de Janeiro, disse-me 
o Sr. Nilo, " que havia collocado o Sr. Alfredo Backer na Presidencia, 
porque era homem de sua inteira confianga. 

Indagando cu, entao, quem era esse senhor, porque na politica esse 
nome nunca havia surgido com brilho e evidencia tal que levasse o eleito- 
rado do Estado do Rio a colocal-o na Presidencia do Estado, o Sr. Dr. 
Nilo Peganha declarou-me que, alem de ser um homem de sua maxima 
confianga, havia sido seu Ministro e que, se o havia collocado na presiden- 
cia do Estado do Rio, era justamente por aquelle facto   

Tratando-se da autonom'ia do Estado, era de se esperar que, neste re- 
cinto, se fizessem ouvir os enthusiasticos e vibrantes protestos dos velhos 
chefes em seu favor. 

A bandeira que defendo, devia ser levantada por maos mais robustas, 
mais ha'beis e mais vigorosas que as minhas. 
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0 Sr. Hercilio Luz — Mas V. Ex. esta discutindo com muito brilho, 
tocando todos os pontos e encarando todas as faces da questao. 

O Sr. Alfredo Ellis — Nao tenho illusdes. O projecto sera votado 
por grande maioria. Discursos nao modificam votos, que ja estao con- 
tados. Vai ser sacrificado o pnincipio federativo, pelos reprcsentantes que 
deveriam ser MAIS INTERESSADOS em defendel-o. Sinto verdadei- 
ro desanimo! Certamente nao terei vida longa bastante para ver reali- 
zado o sonho de minha mocidade. 

O Sr. Oliveira Figiieiredo — Nao seja pessamista. 
0 Sr. Alfredo Ellis — Apoz 20 annos de luctas politicas e realmente 

desolador o facto de nao se ter ainda consolidado o regimen republicano 
federativo. 

Nao sou pessim'ista, mas abate meu espirito a ddeia da instabilidad; 
que envolve a nossa evolugao. Urri simples capricho do Chefe da Nagao, 
arranca dos seus representantes o voto favorave! a uma interpretagao fatal 
e perigosa para as nossas instituigoes. 

OSr. Oliveira Figiieiredo — Mas, um combatente nao deve ser pe^- 
simista para ser victorioso. 

O Sr. Alfredo Ellis — Nao confunda V. Ex. pessimismo com, desalento. 
Attribuo este sentimento a desergao dos antigos chefes, em uma hora 

que reputo solemne para a manutengao do edificio levantado a custa de 
tantos sacrificios. E' sincere o terror que manifesto diante do attentado 
monstruoso que vai ser praticado contra a autonomia dos Estados e 
para satisfazer a vaidade e o capricho pueril do Sr. Presidente da Rc- 
publica. 

Esse golpe funesto, ferindo, destruindo o que os Estados da Fede- 
ragao teem de mais melindroso, pode desaggregar a nossa Patria  

O Sr. Fclicano Penna —< O que e de lastimar e que V. Ex. nao seja, 
nessa campanha, acolytado aqui pelo illustre Senador, o Sr. Campos Salles, 
que, por motivo de molesfcia nao tern naturalmente, podido vir defender o 
coragao da Republica, (1). 

0 Sr. Alfredo Ellis — Defendo os principios republicanos. ESTOU 
COM ELLES E MiORREREI POR ELLES si nao estou com os chefes 
— o que muito me penaliza — estou com a minha consciencia. Isso me 
basta e me consola. 

(1) O Senador Feliciano Penna aludia ao diiscurso de Campos Salles, 
pronunciado em 1895, em que o propagandista campineiro se mostrou contra 
as intervengoes da Uniao nos Estados, dizendo que o artigo 6.° da Consti- 
tuigao era o coragao da Republica. 
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O Sr. Feliciano Penna — V. Ex. sabe que a S. Ex. tem muitos com- 
promissos neste terreno e nao podia deixar de vir dar-lhe mao forte nesta 
lucta e nesta occasiao. 

O Sr. Alfredo Ellis — La diz o dictado: "SABE UM DE SI E 
DEUS DE TODQS ". 

Enfrentei a questao nao sendo jurisconsulto, justamente por isso. Com 
menor auctoridade e muito menos competencia, teria de bom grado me con- 
servado silencioso na li^a. Mas, ante o abandono dos velhos chefes, eu nao 
podia me conservar calado, tratando-se, como se trata, de principios funda- 
mentais do regimen republicano federative e das velhas tradigoes do antigo 
Parfcido Republicano de S. Paulo. Acho que os illustres chefes deviam vir 
a tribuna para dizer ao pais e principalmente, ao povo paulista, porque mo- 
tivo modificaram suas opinioes. 

Homens de grande responsabilidade, directores de Partido, evangelistas 
da idea victoriosa em IS de Novembro de 1889, nao podem alijar doutrinas, 
principios e tradigoes, em dado momento, como bagagem incommoda e inu- 
til, sem vir dar os fundamentos, as razoes e os motives que justificam o 
silencio, o cruzar dos bragos e ate o seu concurso na lucta travada com o 
fim de anniquilar essas mesmas doutrinas, esses mesmos principios e final- 
mente essas sagradas e patrioticas tradigoes. 

Os " carpet baggerschefes da politica utilitaria, mesquinha e ras- 
teira, podem fazel-o. S.S. EEx. NAO E NAO". (2) 

Viu-se, como o Senador Alfredo Ellis foi contrario a inter- 
ven^ao no Estado do Rio, mas foi no caso de S. Paulo que ele 
mais decisiva e violentamente se manifestou! 

Era basico para o Marechal Hermes da Fonseca, o entao Pre- 
sidente da Republica, em 1910, modificar a situaqao estadual de 
S. Paulo, em favor de seus correligionarios desse Estado, a frente 
dos quais estavam o sr. Rodolpho Miranda e Pedro de Toledo. 

Assim, para conseguir esse objetivo, a intervengao federal em 
S. Paulo, esteve a pique de ser decretada. 

Ante essa emergencia, o Senador Alfredo Ellis, como uma 
furiosa borrasca, advertiu os poderes federals, com voz de trovao: 

" S. PAULO E OS PAULISTAS LUTARAO CONTRA AS IN- 
TERVENCOES FEDERAES APPELLANDO PARA AS ARMAS, 
LUCTARAO A BALLA E QUANDO ESTAS SE TIVEREM EX- 
GOTTADO, LUCTARAO A FACA E A CHUCO ". 

2) O Senador Ellis indiretamente pedia explicagdes ao campeao, 
da descentralizagao que era Campos Salles. 
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Essa tirada, que evidenciava um forte sabor quixotesco, teve, 
entretanto, o condao de jogar agua fria na fervura dos entusias- 
mos dos intervencionistas! Os da Uniao, ante essa disposiqao, 
recuaram no sen proposito e deram marcha atras na famosa Bri- 
gada estrategica, comandada pelo General Menna Barreto, a qual 
ja estava pronta para seguir e entrar em aqao. 

O Senador Ellis era absolutamente contra as intervenqoes do 
Poder Central nos Estados e considerava Judas os politicos esta- 
duais, que, por interesses subalternos, as promoviam. Em S. Pau- 
lo, qualquer que seja ahipotese, qualquer intervengao estranha era 
e e absurda. Continuamos no proposito de repelir a faca, na falta 
absoluta de arma mais eficiente, qualquer intervenqao exotica. De- 
mos provas disso em 32 e repetiremos a Jornada tantas vezes 
quantas se fizerem precisas. Os ensinamentos do Senador Ellis 
nao foram semeados em terreno esteril! Ja fizemos uma sangueira 
e podemos fazer outras ! Que tomem cuidado conosco os centrais! 

Em materra de intervenqao eu so compreendo a intervenqao 
de S. Paulo na Uniao. 

Assim pensam os bons paulistas ! 
O P. R. P. era assim! ' 
E' verdade que, vencidos em 30, fomos obrigados a suportar 

o regime interventorial que a Ditadura nos impunha pela forqa 
incoercivel das armas. Mas, contra isso o nosso protesto foi la- 
vrado a sangue em 32! 



CAPXTUU) XII 

O LIBERAL DEMOCRATA 

A tolerancia e a cordura sao as armas dos inteligentes, e o 
Senador Alfredo Ellis foi o homem mais tolerante que conheci! 
Nunca o vi desrespeitar ou desacatar a opiniao alheia, ainda que 
dela divergisse, quase sempre. Para ele, todos tinham o direito de 
pensar como entendessem. Respeitava o que os outros pensassem, 
para que ele tambem tivesse o direito de ser respeitado. Dir- 
se-ia ate que ele tinha uma religiao pela tolerancia e pela liber- 
dade, em relaqao ao proximo. Muitas vezes o vi, palestrando ate 
com "chauffeurs" dos "taxis", que o conduziam. 

So uma coisa ele exigia: que essa opiniao alheia fosse sin- 
cera. Igual espirito liberal ele tinha para com a religiao. Em- 
bora ele nao tivesse nenhuma, tolerava todas, nunca tendo reve- 
lado especial predileqao por nenhuma. Para ele, todas eram boas, 
desde que sinceras! 

Ouando morreu. pediu-me, ainda em agonia, que nao dei- 
xasse entrar padre de qualquer religiao ou ministro algum, para 
o assistir nos ultimos momentos. Parece que ele temia que sua 
esposa, muito catolica, fosse levada pelo sen credo, a chamar al- 
gum desses religiosos sacerdotes. O pedido dele foi integral- 
mente satisfeito. Sem embargo disso, o Senador tinha muitos 
amigos, ministros da religiao romana, tais como D. Pedro Egge - 
rath, o Padre Castro e muitos outros. Embora enterrado no ce- 
miterio protestante e encomendado por ministro protestante, fora 
rezada uma missa de setimo dia em Igreja catolica, pelo saudoso 
abade beneditino, D. Miguel Kruze, que fora sen amigo. 

Eis o liberal, mesmo depois de morto! 
file sempre se limitara a nao fazer aos outros o que nao que- 

ria que fizessem a ele ! Assim, morreu ! Grandemente liberal, o 
Senador era talvez excessivamente democrata! 

Tendo a formaqao da sua psicologia sido feita nos Estados 
Unidos, onde ele passou varios anos da sua adolescencia, em con- 
tato com a atmosfera criada pelo idealismo utopico de Lincoln, 
etc., o Senador Ellis sempre se mostrou de mentalidade despida 
de qualquer preconceito aristocratico. Por certo, ele tinha bra- 
zoes de armas, tinha genealogia e tinha antepassados, que ele 
conhecia e dos que mais haviam sobresaido! file havia perten- 
cido sempre a uma velha aristocracia rural! A sua familia e a 
de sua esposa eram esgalhadas de antigos e ramalhudos troncos 
paulistanicos, com raizes centenarias no povoamento martinafon- 



sino da capitania. Seus antepassados paternos, figuraram em 
todas as paginas da historia da Inglaterra, combatendo emi varias 
batalhas e participando de muitas glorias, conhecidas, desde as 
cruzadas. 

O Senador, porem, democrata em excesso, nao se orgulhava 
disso tudo, para ele, meras curiosidades! 

file dizia sempre que, preferia ser um antepassado, do que 
ter antepassados. E ele e, de fato, um grande antepassado! An- 
tepassados todos devemos ter, forqosamente; uns foram mais evi- 
dentes, outros sobressairam menos; nao os escolhemos, nao fomos 
consultados, com o fito de os eleger para as nossas genealogias, 
assim, nao existe merito, para nos, em os possuir, pois nao de- 
pendeu das nossas vontades. Por que pois se vangloriar deles ? 

Devemos nos ufanar, apenas, dos nossos proprios atos e ja- 
mais daquilo, para o que nao concorremos! 

Eis o precioso ensinamento daquele, que tendo provindo de 
uma ribombante aristocracia, revestida de tantos meritos, foi um 
grande e enraizado democrata, que abandonara toda a sua genea- 
logia opulenta, a propria classe em que nascera, para construir 
novos pedestais e novos motives de envaidecimento! 

fisses, ao menos, seriam so seus! 
Devido a sua formaqao, o Senador Ellis era profundamente 

liberal, como vimos, respeitando todas as opinioes alheias, as 
tendencias, os principios, as ideias, etc. do seu proximo, por mais 
estranhos, contraries aos que dele fossem. Respeitava nao so a 
existencia de tudo isso, como permitia a expansao e as manifes- 
taqoes de toda e qualquer mentalidade, por mais oposta e anta- 
gonica que pudesse ser a sua. Essa tolerancia, esse liberalismo, 
essa cordura, etc., ele as manifestava, nao so no que dizia respeito 
a religiao, mas tambem em politica, em ciencias, etc. 

Em familia, o velho Senador, nas palestras intimas, discutia 
muito comigo, nao so a politica interna do Brasil, mas a politica 
internacional e a historia dos povos, respeitando sempre as mi- 
nhas conclusoes, mesmo que fossem contrarias as suas; muitas 
vezes, eu divergia profundamente das ideias do Senador e dessas 
divergencias nascia a discussao acalorada, por vezes, a marcar 
campos perfeitamente nitidos. Assim, o velho propagandista, 
tendo formado seu intelecto no Estado de Pennsylvania, durante 
o periodo da Guerra de Seccessao norte americana, tinha a 
sua mentalidade orientada no sentido favoravel aos ''yankees", 
isto e, os Estados nortista da Uniao norte americana, e a 
Lincoln com o seu romantico e piegas idealismo utopico, 
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no qual a liberdade humana, estendida a todas as raqas e a todos 
os credos, etc. estaria entronizada num altar intocavel. 

O men pensamento era e e diametralmente oposto! 
Tinha e tenho grande veneraqao e acentuadas preferencias 

pelos confederados sulistas, que, defendendo uma liberdade, a qual 
Lincoln queria matar, erigiram um principio liberal e muito res- 
peitavel de viver politicamente separados dessa Uniao, que que- 
ria os escravisar. 

Nao posso ouvir a "Dixie", que era a musica dos confedera - 
dos, sem sentir profunda emoqao. Ela recorda-me o heroismo 
dos "farmers" da Georgia, ou das Carolinas, a lutar pela sua 
liberdade! 

Aprendi com meu egregio pai, a respeitar todas as tenden- 
cias, todas as opinioes e todas as vontades alheias! Assim, pro- 
euro fazer! Se os confederados nao mais queriam viver politica- 
mente unidos, aos que queriam Ihes impor um "modus vivendi", 
onde estavam a tolerancia e o liberalismo de Lincoln, que obriga- 
ra aos Estados, materialmente prejudicados com a libertaqao nao 
indenisada do negro, a viver jungidos a Uniao norte-americana, 
usando para isso da violencia das armas ? Quer me parecer que 
Lincoln, esse demiurgo do liberalismo utopico, se esqueceu da to- 
lerancia e do respeito as vontades alheias. 

O Senador Ellis, surpreendido com esse raciocinio, que nao 
havia acudido a ele, habituado a considerar intocavel a causa 
"yankee" e a ter o velho Abe, no altar da sua inconcussa adora • 
qao, nao tinha resposta preparada e apenas retrucava balbucian- 
temente; 

— "Mas levantar a bandeira da separaqao e impatriotico". 
— "Depende apenas do ponto de vista; pois uma uniao po- 

litica e sempre um contrato bilateral, consultante das vontades e 
das conveniencias das partes contratantes. Uma vez que, essas 
partes nao tern vontade de continuar, como Uniao politica, porque 
esta nao mais Ihes e conveniente aos seus interesses, nao mais deve 
subsistir o pais. Violentar essas vontades, violar essas conve- 
niencias, para impor um patriotismo, o mesmo que ele e seus 
sequazes sentiam ou sentem, nao e agir com liberalismo, nem 
respeitar a liberdade ou a vontade alheias. Quer me parecer que 
isso e um verdadeiro estupro moral, baseado na violencia e na 
coacqao". 

Tambem era motivo de divergencia entre nos, a exagerada 
admiraqao exercida por Ruy Barbosa, no espirito do Senador 
Ellis. 
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Eu confesso, nunca tive grande tendencia pelo parlamentar 
baiano. 

Tenho a impressao que Ruy Barbosa, nao obstante o seu 
apregoado genio, a sua cultura himalaica, a sua afamada super- 
normalidade, etc., nao compreendeu com exatidao a Federaqao 
brasileira, como a fizeram os constituintes de 1891, (Ruy Bar- 
bosa, "Ohras completas"). Foi feita uma Federaqao, mas para 
isso, seria precise ter o que federar. Para ter o que federar, 
seria precise que, as partes a se ligarem por uma federaqao, fossem 
soberanas. Por isso e que, no Manifesto de 70, se encontra: 

"O regimen da Federagao, baseado na INDEPENDfiNCIA RECI- 
PROCA DAS PROVINCIAS, elevando-as a cathegoria de Estados 
proprios, unicamente ligados pelo vinculo da nacionalidade e da 
solidariedade dos grandes interesses de representagao e de defesa ex- 
terior ..." 

(Tacito de Almeida, "O movimento de 1887"). 

Ruy Barbosa, com toda a bagagem da sua cultura, com toda 
a sua acuidade mental, nao parece ter alcanqado o problema da 
concepgao mais elastica da nossa Federagao. Por isso, ele sem- 
pre foi revisionista, no sentido de-fazer ainda mais apertados os 
laqos da nossa ligagao inter-estadual, com um Centro forte em 
demasia. A esse proposito ver J. Maria Belo, "Hist, da Rep., pdg. 
110. Contrariando as diretrizes interpretativas de Ruy Barbosa, 
a respeito do que devia ser o nosso regime federativo, o pernam- 
bucano Saldanha Marinho e depois dele, Campos Salles, dao tanta 
elasticidade a Federaqao que a transformam numa verdadeira 
Confederaqao, com enfraquecimento do Centro. Por isso e que 
o Governo Provisorio, no qual era Campos Salles o Ministro da 
Justiqa, baixou o decreto n.0 1, da Republica, em cujo artigo 1.° 
se ve: 

"Cada um desses Estados, no exercicio de sua 
legitima SOBERANIA decretara, oportunamente, a 
sua Consttiuiqao definitiva..." 

Assinado por Deodoro e por todos os Ministros, inclusive 
Ruy Barbosa, que nao devia ignorar o sentido da palavra "so- 
berania". (Tacito de Almeida, loc. cit., 48). 

E' por isso que, o decreto estadual n.0 1, de 15 de Novem- 
bro de 1889, do Governo Provisorio de S. Paulo, diz : 

"O Estado de S. Paulo, ADHERE a Republica 
federativa brasileira". 
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Na Assembleia Constituinte, estranhamente, Ruy Barbosa 
nao contrariou muito essas tendencias, mas entao surgiu uma 
corrente a querer que o Brasil tivesse uma Federaqao muito mais 
elastica e descentralizada. Eram dessa corrente os castilhistas 
gauchos, com Pinheiro Machado entre eles, bem como o pernam- 
buco Joao Barbalho e os positivistas de Miguel de Lemos, os 
quais diziam (1) : 

" N6s, os positivistas, nao temos o menor preconceito de integnidade 
politica. Sabemos que e fatal a decomposigao das grandes ditaduras mo- 
dernas, em pequenas republicas verdadeiramente livres; e temos certeza 
que esta fragmentaqao se ha de operar, tanto mais rapidamente, quanto 
mais depressa subir o nivel moral, mental e pratico dos povos ociden- 
tais. Mas, assim como entendemos que no presente a federagao politica 
das republicas brasileiras, sinceramente respeitada a autonomia destas, e o 
regime que mais se coaduna com os interesses da Humanidade e do povo 
luso-americano, assim tambem pensamos que a Constituigao do imperio, 
como a planejou Jose Bonifacio, correspondeu suficientcmente as exigen- 
cias supremas da nossa especie naquela epoca 

(Joao Camillo de Oliveira Torres, "O Positivismo no Bra- 
sil", 321). 

losses positivistas nunca se referent a "Patria brasilcira", 
mas sim as "Pdtrias brasileiras", no plural. (Tfeixeira Mendes, 
"Biografia de Benjamim Constant"). 

Seria uma verdadeira Confederaqao, ou uma super-Federa- 
qao, tal como a sonhava Campos Salles. Apesar disso, Ruy Bar- 
bosa ainda queria que a Constitui^ao brasileira fosse revista para 
a tornar ainda mais unitaria. ("Obras Completas", Ruy Bar - 
bosa). Isso nao prova grande acuidade mental! 

Assim, dizendo-se apostolo da Federaqao, ele, na Consti- 
tuinte, nos impos uma Federaqao manca e vesga que ele nao 
soube copiar dos Estados Unidos, com um Centro bipertrofiado. 

(1) Por isso e que se faz estranhavel, tendo o Senador Ellis, no 
discurso acima, aludido que fosse justamlente o intemerato castilhsta 
Pinheiro Machado, a chefiar o movimento de intervengao no Estado do Rio! 

A politca fazia Pinheiro Machado esquecer a doutrina! 
Os atuais deputados paulistas foram o mesmo! 
por politica, renegam a sagrada causa de 32! 
E' doloroso! 
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Temos uma Federa^ao apenas "in nomine", pois, de fato, um 
regime unitario nos corroi. Eis, por exemplo, o que ocorre a 
respeito da divisao de rendas, em que a Uniao hematofaga pre- 
judica enormemente e visceralmente os Estados, neles arrecando 
somas fabulosas, nada dando em troca, ao muito que tira, para 
perdulariamente esbanjar alhures, em empresas reconhecidamen- 
te ante-economicas e faltas de raciocinio, de tecnica e de inte- 
ligencia. 

Ruy Barbosa, em vez de reconhecer o seu erro, levantou a 
bandeira revisionista, para, insistindo no erro, pregar maior cen- 
tralizaqao. Pelo menos, e o que se ve hoje, dos escritos de seu 
genro_o sr. Baptista Pereira, (2). 

E' que, "pimenta nos olhos alheios nao arde"! 

(2) Ruy Barbosa era tao convicto no seu " revisionismoque 
nesse ponto doutrinario, nao transigia de forma alguma. 

Parece que ele, tendo declarado guerra de morte ao artigo 6.° nao 
podia conceber a autonomia dos Estados como era ela. Ruy objetivava 
reduzi-la. As suas vistas se encarnigavam mais particularmente contra 
o Rio Grande do Sul. 

Conta-nos o jornalista Joao Lima, que o gauoho Pinheiro Machado 
chegou, por intermedio do Senador Hercilio Luz, a oferecer a Ruy Bar- 
bosa o apoio do Rio Grande do Sul, para a candidatura do vaidoso baiano 
a presidencia da Republica, com a unica condigao de ser respeitada a situa- 
gao autonomica desse grande Estado do extremo sulino do paiz, na Fede- 
nao. Ruy, para manter a sua doutrina revisionista, teria recusado. 

Tal doutrina nao coincidia de modo algum com os interesses de S. 
Paulo. 

Assim, Ruy Barbosa foi o grande erro politico e doutrinario do Sena- 
dor Ellis! 



Capituix) XIII 

CAMPANHA CONTRA A DOCAS DE SANTOS 

(PRIMEIRA FASE) 

O porto de Santos, boca de saida e respiradouro do hinterland 
paulista, ate o fim da segunda metade do seculo XIX, era infa- 
me. Embarcadouro improvisado, no fim da linha ferrea S. P. R., 
os navios vinham buscar as suas cargas, em uma ponte precarissi- 
ma e obsoleta, que emperrava o intercambio de todo o hinterland 
paulista. So o cafe, mercadoria de alto valor, em rela^ao ao sen 
minimo peso e ao seu pequeno volume, resistia a sufocagao do 
comercio e da produ^ao paulista, por esse porto infame, situado 
na foz de um rio, a qual nao era desobstruida por um serviqo con- 
tinuo de dragagem. 

S. Paulo vinha sendo condicionado a fatal autarquia! 
Ja a Holanda, no seculo XVII, perdera a hegemonia naval 

no mundo por um motivo similar, isto e, pela falta de possibili- 
dades de dragagem de seus portos do Zuydersee. 

S. Paulo iria pelo mesmo caminho! A Uniao, que sempre 
fora madrasta para com S. Paulo, so cuidava, a custa dos mais 
pesados sacrificios financeiros, em construir, aparelhar, beneficiar 
e equipar luxuosamente os portos alhures no Brasil, que nada 
movimentam ate hoje, nao justificando as pouco atiladas e espe- 
ran^osas previsoes feitas, a respeito deles, a 50 anos atras! Ja 
seria tempo, desses portos produzirem alguma coisa e dos seus 
respectivos hinterlands se desenvolverem de alguma maneira! 
Mas a Uniao nao se emenda! Persiste no erro! 

Eis o pouco inteligente piano Salte! Eis a fatal e prede- 
terminadamente ruinosa eletrificaqao de Paulo Afonso, onde nao 
ha consume para a energia produzida! Tudo a custa de nossa 
lavoura! A Uniao deixa o produtivo cafezal, abandonado, para 
cuidar do pasto ressequido e esteril e da sala de visitas, que nada 
rendem, dando um salto no escuro! 

Foi prevendo o enorme future economico de S. Paulo que o 
engenheiro Francisco Ribeiro, morador de Santos, concebeu a 
monumental ideia de fazer o porto de Santos, file havia tido a 
visao de como seria maravilhoso, como golpe financeiro, a cons- 
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truqao de um porto moderno, nesse ponto predestinado a ser urn 
portal magmfico de unia formidavel usina de trabalho (1). 

A lei basica que autorizava o Governo a contratar a cons- 
truqao dos portos nos diferentes pontos do literal brasileiro, foi 
a Lei n.0 1746, de 13 de Outubro de 1869, que impunha a qual- 
quer porto brasileiro, a fazer uma revisao tarifaria, de 5 em 5 
anos, baixando as suas taxas, todas as vezes que os lucros liqui- 
dos excedessem a 12% do capital da empresa, que fosse reco- 
nhecida pelo Governo da Uniao. 

Com assento nessa lei basica, geral para todos os portos do 
Brasil, foi concedida a Companhia Docas de Santos, pelo De- 
creto 9979, de 12 de Julho de 1888, a concessao para a feitura do 
porto de Santos. 

Ao iniciar a sua luta contra a Companhia Docas de Santos, 
o Senador Alfredo Ellis dizia: 

" Sr. Presidente, antes de entrar nesta campanha medonha e feroz, 
examinei a minha armadura e si, por ventura houvesse nella uma falha, 
eu nao teria coragem de enfrentar a poderosa empresa; si, para descer 
a essa profundidade, houvesse uma trinca no meu escaphandro, nao teria 
coragem para dar combate ao polvo. 

Nao, Sr. Presidente. Quando Camoes ao voltar da India, naufra- 
gou e perdeu tudo quanto possuia, salvou unicamente os Luziadas — o 
primeiro poema epico das linguas modernas e uma das maiores glorias da 
nossa literatura neolatina. Eu, Sr. Presidente, em iguais circunstancias 
so salvaria, no mar tempestuoso da vida publica, a minha honra, porquo 
essa nao e minha so, pertence aos rrieus filhos e pertence a minha Patria. 

Sr. Presidente, vejo-me assediado pelo silencio. O meu honrado con- 
tender tern sobre mim uma grande vantagem. 

O Sr. Victorino Monteiro — Bondades de V. Ex. 
O Sr. Alfredo Ellis — O Senado e testemunha de que os seus dis- 

cursos teeml tido a mais larga publicidade, ao passo que as humildes pala- 
vras do obscuro Senador por S. Paulo ficam abafadas no seio deste re- 
cinto, porque o meu orqamento nao comporta despesas extraordinarias com 
a Imprensa desta Capital. 

Um orgao da manha teve a gentileza, a magnanimidade, ao ver esse 
abandono, de collocar-sie expontaneamente ao meu lado. Agradeqo os 
serviqos que presta assim, nao ao hurqilde orador, mas a causa que ello 
defende. 

Sr. Presidente, posso ser assediado pelo silencio; os processes sao 
os mesmos da antiga Inquisiqao, emipregados para suffocar os gemidos das 
victimas e os gritos dos opprimidos. Nos Annaes, porem, a minha voz ha 
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de edioar e atraves dessa noite caliginosa ha de brilhar a luz de uma 
consciencia que nao se abate, de uma consciencia que nao se apavora". 

O Senador Alfredo Ellis, nao alimentava ma vontade qual- 
quer contra a Companhia Docas de Santos on contra os homens 
que a constituiam. Pelo contrario! £le reconhecedo o imenso 
melhoramento prestado a S. Paulo por essa utilissima empresa, 
so visava o barateamento do serviqo ligado a economia de sua 
terra que, com isso ficava na possibilidade de poder exportar 
qualquer outro genero que nao fosse o cafe. Assim, dizia ele: 

" Sr. Presidente, nao desejo que paire por um momento, no espirito 
do Senado, a suspeita de haver ma vontade da parte da representagao 
paulista para com a Empreza Docas de Santos. Absolutamente nao. 

A representagao de S. Paulo reconhece os servigos da empreza, reco- 
nhece a magnitude dos trabalhos alii feitos e o valor dos mesmos, trazendo 
a facilidade de carga e descarga daquelle porto e transformando-o no 
primeiro da America do Sul. Alem disso, Sr. Presidente, a Empreza 
Docas de Santos e uma empreza nacional e, por certo, que nao entra abso- 
lutamente no nosso espirito a velleidade, direi mais, a crueldade de guerrear 
uma empreza nacional, que tenha tantos servigos prestados ao Estado de 
S. Paulo. 

Nao, Sr. Presidente, ntas o facto de ser uma empreza nacional nao 
a autoriza a explorar o povo, conforme succede com a Companhia Docas 
de Santos que o esta explorando. 

Pelo facto de ser emlpreza nacional, nao deve estar fora da lei, nem 
isenta do cumprimento dos contractos, pelo contrario, devia ser o modelo 
por onde se guiassem as emprezas estrangeiras aqui localizadas, o modelo 
de respeito a lei, de respeito aos contractos, evitando as iniquidades que 
commette   

O que eu desejo salientar e que de nossa parte nao ha ma vontade 
contra a empreza. 

A rrtinha posigao nesta tribuna, e determinada exclusivamente pelo 
interesse publico e, no dia em que a Empreza Docas de Santos resolver 
submetter-se a lei e ao cumprimento dos contractos, tera em mim um 
defensor. 

Disse eu, ha annos desta tribuna que julgava que a missao do Se- 
nado e da Camlara era a de representar as dores, os sofrimentos e as amar- 
guras do povo. Deviamos enxugar as lagrimas do povo e deviamos tambem 
ser os grandes reflectores de suas alegrias — deviamos enxugar umas 
e bater palmas as outras, concorrendo para a prosperidade do paiz. 

Tratando-se, porem de, um caso como este, que affecta, direta e posi- 
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tivamente os interesses publicos, nao pode o Senado deixar de se pronun- 
ciar com alguma aspereaa e com alguma acrimonia, porquc acredito qucr 
esta linguagem aspera tera mais realce e elevara no conceito publico a 
propria corporaqao a que tanto me desvanego de pertencer. 

Nao sei como se podera curar feridas ou chagas, sem desnudal-as e 
e justamente com o desejo de saneal-as, que me acho nesta tribuna e re,- 
pito de novo o que hontem tive opportunidade de dizer ao Senado, que 
admiro, respeito e venero os advogados, no nobilissimo sacerdocio da sua 
profissao, respeito e admiro esses sacerdotes da Lei, transfigurando-os na 
minha imaginagao, por assim dizer em semii-deuses quando os vejo com a 
toga nivea da Lei, langando atravez dos carceres escuros o remedio da 
esperanga aos opprimidos; respeito-os e venero-os, porque, ao mesmo tem- 
po elles sao uma garantia da justiga, do direito e da razao. Curvo-me 
respeitoso perante elles, assim como curvo-me respeitoso deante daquelles 
que sacrificam as proprias vidas em beneficio da humanidade   

Mas, si e grande a minha admiragao, o meu respeito e o tribute da 
minha gratidao por esses vultos eminentes da Patria, nao e menor o meu 
desprezo e a minha tristeza, quando vejo que advogados ha que, mentindo 
a sua nobre profissao, transformam-se em guarda-costas, em rondantes de 
emprezas ricas, que illicita e illegalmene exploram contractos, ilaqueando 
a boa fe do publico; advogados que se transformam nessas moscas da Africa 
nessas tse-tse que tern por triissao inocular no organismo humano o try- 
panosoma, protosoario que produz a molestia do somno, porque o povo 
adormentado, pode deixar-se sugar, consentindo que os vampiros se appro- 
ximem em silencio. 

Detesto, Sr. Presidente, esses que se transformam em chloroformisa- 
dores para anestesiar o povo, pois que enquanto elle esta anestesiado, os 
Gaffres podem applicar as ventosas para fazer a transfusao de sangue e 
encher as suas burras, que ja regorgitam de ouro. 

Para os primeiros toda a minha admiragao, toda a minha veneragao 
e todo o meu respeito; para os outros; o melhor e o silencio, ou entao 
collocal-os deante de um espelho que nao mente, que e o espelho da pro- 
pria consciencia (Discursos Parlamentares, Alfredo Ellis ^ Annaes do 
Senado de 1906). 

Como se ve, pois, o Senador Alfredo Ellis entrou nessa luta 
contra a Docas de Santos, nao movido por interesses subalter- 
nos, mas levado unicamente pela causa publica. Nao havia, da 
parte dele cabotinismo ou espirito demagogico, ou ainda, desejo 
de apareecr ou de fazer "farol", paradiando ante a multidao, ou 
posando para a posteridade. Nada disso! A sua linguagem cal- 
ma, porem energica, mostrava claramente os objetivos da campa- 
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nha, ao mesmo tempo que, com o final de sua oraqao agressiva 
e ironicamente esmagava e punha fora de combate o primeiro ad- 
vogado da Docas de Santos, o Sr. Ramiro Barcellos, que, toman- 
do para si a carapuqa do espelho, mirou nele a propria conciencia 
e como um "galo corrido" do rinhadeiro parlamentar, "murchou 
a cabeleira" e nunca mais voltou ao Senado. A fragorosa der- 
rota do Senador Ramiro Barcellos, nao teve lugar, sem que o 
parlamentar paulista mostrasse que, sabendo veneer, tambem sa- 
bia ser cavalheiro e que se ressaltava pela sua agressividade, 
tambem se evidenciava pelo seu marcado espirito esportivo. 

Rsse duelo oratorio, travado no velho palacio do Conde dos 
Arcos, no dia 22 de Agosto de 1906, atesta bem o que ajcima 
ficou dito: 

"O Sr. Alfredo Ellis —« Tive sempre o costume, quando medico cli- 
nico, no meu tempo da propaganda, de jamais entrar no casebre, por mais 
pobre que fosse, sem bater a porta e pedir licenga. Entretanto, tive o 
desprazer de ver o Senador pelo Rio Grande do Sul, de botas, esporas e 
rebenque em punho, entrar no meu Estado, para examinar, esmiugar e 
criticar a nossa oranizagao fiscal, censurar as tarifas das nossas estradas 
de ferro e as porcentagens das casas commissarias, so com o fito e pro- 
posito de elevar e endeusar os servigos que a Empreza das Docas presta 
ao Estado. 

Era precise fazer um confronto, era precise amesquinhar o Estado 
de S. Paulo, para fazer sobresahir a grande generosidade daquella empreza 
em ter preferido o porto de Santos para ahi fazer o cais. Grande gene- 
rosidade !       

Vamos descarnar, vamos synthetizar e collocar no foco toda essa ques- 
tao de forma que o Senado e o Paiz possam comprehender o enorme, o 
enormissimo escandalo que se esta praticando. 

O Sr. Ramiro Barcellos — V. Ex. quando fizer a publicagao do seu 
discurso, nao se esquega que a palavra escandalo foi empregada por V. Ex. 

O Sr. Alfredo Ellis — Nao costumo recuar senao para frente. 
O Sr. Ramiro Barcellos — E' apenas uma prevengao pois tenho que 

responder a V. Ex. 
O Sr. Alfredo Ellis — Fui sempre da escola que nao hesita em baixar 

a ponta da espada lusente do cavalheiro, se por ventura julga que feriu in- 
justamente. 

Nunca hesitei em baixar a ponta da espada e estender a dextra como 
balsamo de uma satisfagao. Sou de uma escola que nunca julgou que um ho- 
nem se avilta, si por ventura se curva diante de um collega ferido por actos 
ou palavras injustas. 
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Nunca tive intuito, Sr. Presidente, e esta afirmativa endosso com a 
minha palavra de honra de; ferir ou melindrar um collega". ("Discursos 
Parlamentares Alfredo Ellis: " Annaes do Senado " de 1906). 

Ramiro Barcellos nunca mais apareceu no Senado, deixando 
no ar a sua promessa de responder. Estava por terra, o inimigo 
derrubado pelas armas do lutador paulista! O Senador Ellis, 
como um galo indio, triunfante no rinhadeiro, clamava vitoria e 
dizia com altaneria: 

" Tanto isso e certo, que, forgado pela violencia com que S. Ex. dis- 
cutia e debatia o assumpto, vi-me obrigado a abusar da tribuna, durante 
quatro dias, terminando por convidar S. Ex. a voltar de novo a ella, para 
responder aos argumentos que eu haviia trazido a consideragao do Senado. 
O Senado e testemunha de que S. Ex. tomou o compromlsso de responder 
aos meus discursos, desde que fossem publicados. O Senado e tambem 
testemunha de que reptei S. Ex. a cumprir a sua palavra. Isso serve para 
demonstrar que, os argumentos de que eu havia langado mao nao tinham 
sido rebatidos e ainda menos pulverizados por S. Ex., continuando de pe 
e sem contestagao ". 

O Sr. Ramiro Barcellos, como galo corrido,, nao mais res- 
pondera ao Senador paulista e abandonara o Senado, o rebolo 
onde se ferira a magnifica luta. 

A Cia. Docas, porem, permanecia ainda viva! 
A nova hidra iria apresentar outra cabega, como iremos ver! 
A Companhia Docas, com a derrota de seu "body guard" 

iria arranjar outro. Esse foi o Senador maranhense Urbano dos 
Santos. Enquanto que, Ramiro Barcellos era o enfurecido e irri- 
tado gaucho das planicies sulinas, topando os entreveros de uma 
forma arrebatada e irrefletida, portanto, dominavel com relativa 
facilidade, Urbano dos Santos era o tipo do parlamentar com- 
pletamente diferente! Mais maleavel, mais ductil, mais inteli- 
gentee mais habil que Ramiro Barcellos, Urbano dos Santos tam- 
bem era mais matreiro e mais politico. Por isso tudo, a Docas es- 
tava melhor defendida e a campanha do Senador Alfredo Ellis st- 
ria mais ardua, se ela ja nao estivesse no fim. 

Na sessao de 24 de Setembro de 1906, para mostrar a fir- 
meza das intenqoes, com as quais ele entrou na campanha contra 
a Docas, dizia: 

" Sr. Presidente, como eu disse aqui, desta tribuna, a Companhia 
Docas de Santos, dispondo como dispbe de milhares de contos, de dezenas 
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de milhares de contos de reis, com esse caudal de ouro, podera, se quizer, 
comprar a imprensa; podera se quizer accordar do fundo dos mares, .is 
sereias encantadoras, que ensurdecem o Governo; podera embotar o gla- 
dio da lei; podera fazier pender a balanga da justiga; podera mesmo apagar 
a nitidez dos textos constitucionais; — uma cousa, porem, nao podera 
fazer, com a sua caudal, nem que a duplique, nem que a centuplique, for- 
mando um Amazonas de riquezas e pedrarias, — e silenciar esta tribuna 

Em Outubro de 1906. o sr Candido Gaffree, um dos direto- 
res da Companhia Docas de Santos, assinou uma peqa injuriosa 
ao Senador paulista, em uma representaqao dirigida ao Ministro 
da ViaQao. Era o ponto nevralgico do Senador Ellis, atingido 
pela Companhia Docas de Santos. Ante isso, ele clamava no 
Senado da Republica, movido por aquele pundonor cavalheiresco, 
que so abandonaria com a morte, 19 anos mais tarde; 

" Si, por ventura, Sr. Presidente, diante de um ultraje desses, V. Ex. 
nao ouvisse um protesto desta tribuna, eu pediria previamente que V. Ex. 
cumprisse o sagrado dever de bom chnistao, mandando retirar meu cada- 
ver, porque so deixaria de protestar se deixasse de existir ". 

Mas o Parlamentar piratiningano nao era homem que se 
satisfizesse com um mero protesto tribunicio! Esse seria muito 
platonico! file foi muito alem, na sessao de 8 de Outubro de 
1906, e ele mesmo relatava ao Senado o que havia feito: 

" Sr. Presidente, nao so V. Ex., como todo o Senado devem lem- 
brar-se de haver eu dito na sessao de sexta feira passada que absolipta- 
mente nao me conformava com os insultos proferidos pelo Gerente da Em- 
preza Docas de Santos, em documento enviado ao Sr. Ministro da Viagao, 
para justificar-se das accusagoes que em minha argumentagao desta tri- 
buna, irroguei a mesma empreza. Disse, Sr. Presidente, ao terminar a 
minha oragao, o seguinte: 

" Nao posso, Sr. Presidente, deixar a tribuna sem responsabilizar o 
signatario dessa exposigao linjuriosa. 

Acredito que S. Ex. que e um bomem de pundonor, acredito que S. 
Ex. mediu bem o alcance das phrases que empregou para insultar o Se- 
nador por S. Paulo, acredito que S. Ex. tem consciencia do acto que pra- 
ticou e e por isso que, da tribuna do Senado pego que ou retire as expressoes 
ou que assuma a responsabilidade da linjuria que irrogou, responsabilidade 
que tornarei, como devo, effectiva. 

Si eu nao o fizer, Sr. Presidente, si eu nao reclamar uma reparagao, 
nao serei digno desta cadeira, nao serei digno de representar o Estado de 
S. Paulo e nem serei diano de renresentar a Reoublica. 
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Desejo que o sr. Candido Gaffree se responsabilize pelas injurias 
que irrogou ao Senador por S. Paulo, que ora se dirige ao Senado. 

S. Presidente, quando pela pritneira vez levantei-me nesta tnbiina 
para fallar ao Senado, declare! terminante e conscientemente que, quando 
eu tivesse que deixal-a por motivo de morte ou successao natural, esta 
cadeira que foi occupada por Prudente de Moraes e Manoel de Moraes 
Barros, ella haviia de ficar impolluta e immaculada como estava quando 
a recebi. 

Mjantenho e manterei sempre essa affirmativa. 
Sr. Presidente, recordo-me de que, em uma de suas oragdes, o nobre 

Senador pela Bahia, cujo nome pego licenga para declinar, o sr. Ruy Bar- 
boza, referiu um facto que se passou a bordo de urni transporte de guerra 
inglez, no sul da Africa, perto da colonia do Cabo. 

O transporte levava um regimento de infantaria. Prestes a sosso- 
brar, sem meio de salvagao, o Coronel formou o regimento na tolda, com 
a bandeira a frente e com a musica tocando o hymno nacional. O regi- 
mento, em fila foi se submergindo, pouco a pouco, sem que nenhum dos 
soldados abandonasse as fileiras. S. Ex. ao referir esse facto, nao se 
recordava do nom'e do transporte. Era o " Westmoreland " e o facto, pro- 
fundamente veridico. Nem um so dos soldados se afastou das fileiras: 
armas ao hombro, olhos fitos na bandeira de sua Patria, foram ao fundo. 

Sr. Presidente, com os olhos fitos nos interesses publicos, elevados e 
nobres, do Estado de S. Paulo, com os olhos nos destinos da Republica, 
declare que irei tambem ao fundo, submergir-me-hei sem me afastar uma 
pollegada da linha de conducta que me tracei ao entrar neste recinto. 

Eu havia pronunciado estas palavras, Sr. Presidente, com a conscien- 
cia e medindo bem o alcance da sua significagao e venho hoje, dar conta 
ao Senado do que fiz para reivindicar os foros de dignidadfe de um Senador 
da Republica. 

Certo, convencido de que a ihonra nao e uma palavra va e certo de que 
nao poderia jamais entrar neste recinto com os olhos levantados, desde 
que sobre mim havia salpicado borrifos de lama de uma empreza que nao 
se tern ate hoje, submettido a lei, mandei as minhas testemunhas ao homem 
que me havia insultado. 

Recorri a dous amigos, a dous deputados da bancada paulista — ao 
sr. Dr. Galeao Carvalho, leader da bancada e ao meu velho amigo e com- 
panheiro da Constituinte, Sr. Rodolpho Miranda, incumbindo-os de pro- 
curar o sr. Candido Gaffree, autor da exposigao malssinada e exigir desse 
senhor a retirada das expressoes injuriosas ou indicar testemunhas para um 
desforgo pelas armas. 

As minhas instrucgoes foram simples. Nao retiro uma virgula do que 
foi pronunciado desta tribuna e exijo que a questao seja resolvida nao 
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por uma troca de balas, mas por um duello de morte, isto e, por um duello 
que durara enquanto um dos contendores nao for grave ou mortalmente 
ferido. 

Estas foram as instrucQoes que del as minhas testemunhas, as quais 
procuraram o sr. Candido Gaffree que indicou o Dr. Jorge Street e o Dr. 
Osorio de Almeida, para com as mesmas se entenderem. 

As testemunhas do Sr. Candido Gaffree tiveram duas conferencias- 
com as minhas e lavraram a seguinte acta, que vou ler ao Senado: 

" Acta da Reuniao dos srs. Deputados Joao Galeao Car- 
valhal e Rodolpho Miranda, como representantes do Senador 
Alfredo Ellis, e os srs. Gabriel Osorio de Almeida e Jorge 
Street, na qualidade de representantes do sr. Candido Gaffree, 
realizada a 7 de Outubro de 1906, a rua Itambi, n." 6, residen- 
cia do Sr. Rodolpho Miranda. 

Tendo o sr. Senador Alfredo Ellis se considerado offen- 
dido pelo Sr. Candido Gaffree que, em documento official, 
dirigido ao sr. Ministro da Industria e Viagao, em resposta as 
accusagoes feitas da tribuna do Senado, contra a Companhia 
Docas de Santos, usara de termos injuriosos, foram pelo mes- 
mo Senador incumbidos os Deputados Joao Galeao Carvalhal 
e Rodolpho de Miranda a procurar pessoalmente o Sr. Can- 
dido Gaffree, exigindo do mesmo a retirada das ofensas con- 
tidas no documento referido, ou a reparagao pelas armas. 

Em desempenho dessa missao, os representantes do sr. 
Senador Alfredo Ellis, se dirigiram a residencia do sr. Can- 
dido Gaffree, a quern deram conhecimento do movel que os 
levou a sua presenga, respondendo o sr. Candido Gaffree 
que enviaria dous dos seus amigos para resolverem por elle 
o incidente. A noite reunidos no local ja indicado, 
os mencionados representantes do Senador Alfredo Ellis e os 
srs. Gabriel Osorio de Almeida e Jorge Street, representan- 
tes do sr. Candido Gaffree, foram narrados por aquelles, os 
motivos que determinaram a conferencias, respondendo estes 
o seguinte: 

O Sr. Candido Gaffree deu a seus representantes ple- 
nos poderes e liberdade absoluta para resolverem a questaO' 
como melhor entendesse e julgam estes que o Sr. Candido 
Gaffree longe de ter sido o offensor tinha pelo contrario 
sido offendido, repetidas vezes do alto da tribuna do Senado, 
pelo sr. Senador Alfredo Ellis, como consta de seus discursos 
publicados no Diario do Congresso, que as phrases usadas na 
Exposigao feita ao sr. Ministro da Industria e Viiagao nao^ 
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eram rnais do que a legitima represalia que o sr. Candido Gaf- 
free entendeu de haver dar as constantes e repetidas offensas 
articuladas pelo sr. Senador Alfredo Ellis contra sua pessoa 
na tribuna do Senado; e; por conseguinte, entendiam os mes- 
mos representantes que o sr. Candiido Gaffree absolutamente 
nao cabia o dever de acceitar nenhuma das duas solugdes pe- 
didas pelo sr. Alfredo Ellis. Nao chegando a accordo os 
representantes reunidos deram por finda a sua missao e la- 
vraram a presente acta em duplicata que vai assinada pelos 
quatro representantes. 

Rio de Janeiro, 7 de Outubro de 1906 
Jodo Galedo Carvalhal 
Rodolpho Miranda 
G. Osorio de Almeida 
Jorge Street". 

Sr. Presidente, deprehende-se dessa acta que o sr. Candiido Gaffree 
nao aceitou o meio que eu havia offerecido a S. Ex. para reparar as offen- 
sas que a mini haviam sido dirigidas em documento publico, porque, diz 
elle que eu as havia irrogado daqui do Senado e que elle fizera como uma 
represalia. 

Deixo a consciencia dos srs. Senadores a evasiva que o Sr. Candido 
Gaffree empregou para evitar um desforqo pelas armas. 

Seria o caso de perguntar porque razao o sr. Candido Gaffree quan- 
do se julgou insultado por mim, desta tribuna, nao teve identaco procedi- 
mento ao meu para com elle? 

Por varias vezes tenho dito que nao me escondo por traz das minhas 
imunidades parlamentares; a minha individualidade responde por todos 
actos ou palavras por mim pronunoiadas desta tribuna. O sr. Candido 
Gaffree, se se julgou insultado, devia mandar-me as suas testemunhas e o 
que eu posso asseverar a S. Ex. e ao Senado, e que, eu a ellas nao daria 
a solugao que S. Ex. deu as minhas. 

Resta-me a consciencia, Sr. Presidente, de nao ter, por fraqueza, di- 
minuido o prestigio desta cadeira. 

Resta-me a consciencia tranquilla de haver feito o possivel para evitar 
que um respingo de lama cahisse sobre essa cadeira. 

Posso, de face levantada, dizer ao meu Estado: "Sou digno do 
mandato que me conferistes e possa dizer ao Brasil inteiro, fallando perante 
o Senado, sou digno de representar a Republica". 

* 
* * 
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O Parlamentar paulista desafiou o rio-grandense para um 
duelo de morte e o gaucho murchou a cabeleira, cantou de galinha, 
como no rinhadeiro e fugiu! 

Sobre o ato do Senador Alfredo Ellis, levando tao a serio o 
homem da Docas de Santos, e muito dificil a critica. Sobre o 
conceito de honra, cada um pensa de sua maneira. A espessura 
e a sensibilidade da epiderme moral de cada um varia muito. Al- 
guns a tern delicada e sensivel, outros, porem a tern espessa como 
a de um rinoceronte. O conceito de honra ofendida, tern evo- 
luido muito no tempo. Uns pensam no sentido de nao se levar 
a serio as piores ofensas. 

Seja como for, o Senador Alfredo Ellis arriscou a sua vida 
pelo povo paulista, pela lavoura de sua terra e pelo seu Partido. 

Eis o que, a esse respeito disse o Parlamentar paulista: 

" Quando eu affirmo, sr. Presiidente, e porque o Senado sabe, o Se- 
nado e testemulnha dos ataques feitos a esta cadeira e para conserval-a 
livre e impolluta como quando a recebi, foi precise arriscar ate a propria 
vida e demonstrar a esses senhores que um homem de brio, e de pundonor, 
so aoeita um insulto ou affronta quando esta e dirigida face a face, ou 
confinnada a distancia maxima de 20 passos. 

Entao, esconderam-se nos disfarces da covardia e ficaram, pelo menos 
scientes de que nao poderao, com os milhares de contos que possuem^ 
silenciar esta tribuna nemi wilipendiar esta cadeira. 

* 
* * 

Para encerrar a campanha da Docas de Santos, nesse ano, 
na sessao de 12 de Novembro de 1906, dizia o Senador Alfredo 
Ellis no Senado: 

" Sr. Presidente, raras, rarissimas vezes, cabe a um represente da 
Naqao, a satisfaqao e o prazer, que sinto neste momento, de poder vir da 
tribuna, communicar a seus pares e ao paiz inteiro que a causa pela qual 
vem se batendo desde principios de Julho, esta victoriosa, gragas a porta- 
ria do Ministro da Viagao de 7 de Novembro do corrente anno, publicada 
no Diario Official do dia 10, approvando as instrucgoes do Director Geral 
de Obras e Viagao, sobre a fixagao do capital e tomada de contas de em- 
prezas particulares, tendo a seu cargo o melhoramento de portos". 

Era o clamor da vitoria. Dir-se-ia um combatente de Mara- 
thona, anunciando o triunfo de Milciades, ao atonito povo de 
Athenas! 
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Para confirma-la, o Senador dizia em discurso: 

'■ Sr. Presidente, venho dizer ao Stnado e, portanto, ao Paiz inteiro, 
que a cam'panha de reivindicaijao dos direitos do povo paulista que venho 
fazendo nesta Casa e nesta tribuna, contra a Companbia Docas de Santos, 
esta terminada, terminada por uma explendida victoria, nao ntinha, mas 
da lei. Mais rija do que o ago, mais inflexivel que o raio na sua trajecto- 
ria, a lei vai ser cumprida e, depois dessa longa noite polar em que o 
povo vassallo daquella empreza, viveu mergulhado em trevas, pela primeira 
vez surgiu no horizonte o sol, que representa a lei, com todo o seu brilho, 
com toda a forga impetuosa do direito e da justiga. 

0 decreto n." 6S01, publicado hoje no Diario Official, vem quebrar 
os grilhoes daquelle Prometheu, que vivia acorrentado a rooha do deses- 
pero, entregue ao abutre voraz e insaciavel da ganancia daquella empreza, 

E hoje, esse Prometheu que sente e lamenta nao ter uma scentelha 
de fogo celeste para illuminar a fronte dos honrados e benemeritos se- 
nhores Presidente da Republica e Ministro da Viagao e Obras Publicas. 
Nao tern essa scentelha, mas ha uma cousa que pode substituil-a com o 
mesmo fulgor divino: e a gratidao de um povo inteiro, que ha de, infalli- 
vel, inilludivelmente clarear e fazer rebrilhar a trajectoria desses eminen- 
tes brasileiros que so por esse decreto se tornaram immortais e chjos 
nomes hao de ser immorredouros para o povo de minha terra. 

E' escusado recordar a campanha que vim fazendo em prol dos di- 
reitos daquelle povo, contra a ambigao insaciavel da Companhda Docas, 
porque o Senado deve lembrar-se de que perante essa empreza nao havia 
direitos nem lei". 

Estava encerrada a primeira fase da campanha da Docas. 
Outra se sucederia, como haveremos de ver. 
O Senador Ellis havia'cortado uma das cabeqas da hidra! O 

monstro criaria outras, porem. Vejamos : 
O Governo Alfonso Penna, com o seu operoso Ministro da 

Viaqao, Miguel Calmon, foi dos melhores que tivemos e, exigin- 
do da Companhia cumprimento da lei e com esse proceder, firmou 
bem a vitoria, que o Senador Ellis havia conquistado no fim do 
Governo Rodrigues Alves. 

O Parlamentar paulista dava sua campanha por encerrada, 
apoiando, com sua palavra de fogo, no Senado, os atos emanados 
desse sabio Governo. 

A Companhia, vendo seus interesses contrariados, pelo cum- 
primento da lei, ao que era obrigada, pelo emerito Ministro Mi- 
guel Calmon, defendia-se no Senado, transfonnado em arena, 
onde se feriam os combates mais encarniqados. 
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Seus interesses foram defendidos, entao, por um terceiro 
campeao, dos que se haviam erigido em seus defensores; o Se~ 
nador Victorino Monteiro. 

O Parlamentar paulista declarava sempre que nao o anima- 
va preconceito algum contra a Companhia Docas e reconhecia 
de bom grado os serviqos prestados por ela a economia paulista. 
file dizia que a Companhia Docas de Santos era um grande em- 
preendimento. Mas: 

" Uma guilhotina pode ser uma maravilha de arte e trabalhar 
dhnnamente bem, ndo deixa entretanto de ser guilhotina". 

Nem por isso, ela deveria ter o direito de explorar o povo, 
violando a lei. 

(1) Parece que o Dr. Francisco Ribeiro, o grande idealizador da 
Docas de Santos depois quando o empreendimento realizava grandes lu- 
cros, foi alijado, 

Assim e preciso se atribuir ao Dr. Francisco Ribeiro a benemeren- 
cia de ter dado a S. Paulo o aperfei^oamento de seu porto sem ter partici- 
pado dos lucros do mesmo. 



CapxtuivO XIV 

CAMPANHA CONTRA A DOCAS DE. SANTOS 
(SBGUNDA FASE) 

Nos verificamos que no periodo Rodrigues Alves, o Sena-- 
dor Alfredo Ellis teve que lutar contra o poderio da formidolosa 
Companhia, atacando o Governo central, nao pelo presidene Ro- 
drigues Alves, mas pelo ministro da Viaqao, o Sr. Lauro Miiller, 
que protegia as pretensoes da Companhia que constantemente- 
pleiteava favores fora da lei. 

Foi durissima a luta e o Senador nela teve de empenhar o 
seu estofo combative de lutador, abatendo na arena do Senado 
todos os opositores que o ouro da Docas atirava contra ele. Suas 
armas eram manejadas com a firmeza e a desenvoltura de um 
"hidalgo" espanhol. O primeiro adversario esmagado pelas in- 
vestidas do parlamentar paulista, foi o Senador Ramiro Barcellos, 
" trenie terra^', de renome famigerado, pela sua brutalidade irre- 
sistivel. Era como um furioso "toro de las cochilas"! Depois 
do entrevero parlamentar, viu-se alguem de bombachas, de 
chilenas, de rebenque, fugir no "pingo" magro, que parecia um 
"rocinante". Era o guasca, que nao havia aguentado o "repu- 
cho" com o paulista. Depois, em face desse desastre, a Docas 
recorreu a outro capanga. Foi o Senador Urbano dos Santos, 
muito mais culto, flexivel e habilidoso do que o seu antecessor. 
Nao revelou ele, o parlamentar maranhense, muita fe na causa, 
que defendia sem calor e sem convicqao. fiste foi logo posto, 
"knock out" e a Docas atirou no redondel senatorial, o gaucho 
Victorino Monteiro, combativo, irritado, hispido e o baiano Se- 
nador Severino Vieira, mais culto, mais maleavel, mas menos 
combativo e menos corajoso. Pareciam as duas figuras de Cer- 
vantes : Quixote com o seu Sancho. 

O parlamentar paulista liquidou os dois, mas o obstaculo 
maximo da campanha do Senador contra a Docas, foi um duelo 
que teve de enfrentar com o Diretor da Docas de Santos, fiste 
nao aceitou o duelo, nao ousando bater-se. Eis que nessa oca- 
siao, o Governo Rodrigues Alves chama a Companhia as contas, 
subindo Lauro Miiller no conceit© do Senador Ellis! 

Em virtude disso, o Senador Ellis dizia no Senado, em rela- 
c;ao ao Presidente Rodrigues Alves: 
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" Ha poucos dias, Sr. Presidente, passava cu pcla Avenida e pela 
primdra vez vi o palacio de grauito levantado alii pelo orgulho da em- 
preza. Parece que ella pretende alii dentro guardar a lampada de Ala- 
dino, que possue e tern sido friccionada pelos ministros dos governos 
passados. 

Vi tios portaes os emblemas esculpidos e talhados na madeira: vapo- 
res, navios a vela e velas enfunadas. 

Realmente, Sr. Presidente, parece o de Jason e dos argonautas que 
partiram de velas pandas, em! busca do " velocino de ouro 

Mas, ja delle estao de posse ha muito tempo e estao archi-milliona- 
rios; portanto, nao havia necessidade de collocar a empreza aquelle em- 
blema em seus portaes. Pelo contrario, deviam ser outros; em vez do 
" vellocino de ouroque aquellas velas vao procurar, deviam esculpir a 
imagem triste e emmagrecida do carneiro tosquiado, de um lado, e, como 
" pendanta espora com que a empreza continua a acicatar os ministros 
tardios no cumprimento de suas ordens. 

Sr. Presidente, vou terminar, sinto-me fatigado, tanto mais quanto 
terei de voltar a esta tribuna. 

Pode a Companhia das Docas fiicar certa de que o .cansaqo nao ha 
de silenciar esta tribuna, assim como as injurias, os doestos c os insultos nao 
conseguiram fazer. Hiei de continual" a clamar ate que a justiga seja 
feita. 

Fago, por isso, em nome do povo de S. Paulo, em nome do povo 
vassallo, escravisado as taxas e as extorsoes iniquas das Docas, o appello 
seguinte; 

O Presidente da Republica e um homem fundamental e irreductivel- 
mente honesto; tern uma alma limpida e boa e tern um coragao vibrante 
de patriotismo. Pois bem, a essa alma, a esse espirito bom, a esse cora- 
gao generoso e patriota, o povo de S. Paulo se dirige e pede que Ihe faga 
justiga, que mande proceder a revisao das tarifas, que obrigue a Compa- 
nhia das Docas a restituigao do que tern arrancando a mais do povo, ou que 
mande desapropriar em bem da moralidade, a F.mpreza das Docas de 
Santos ". 

Tenho dito. (Muito bem: muito bem). 

* * 

Tendo o Governo Rodrigues Alves, chegado ao tenno, foi 
substituido por Afonso Penan, que teve Miguel Calmon, como 
ministro da Viaqao. 

Fazendo o elogio do Ministro Calmon, dizia o Senador Ellis, 
ainda embevecido pela vitoria : 
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" Nao tenho a autoridade do Presidente Roosevelt dos Estados Uni- 
dos, mas fago minhas as suas palavras em relagao a um estadista do seu 
governo. 

Este homem, dizia elle, tem como antepassado mn dos signatarios da 
Constituigao da Republica; tem, portanto, "um antepassado mas, quando 
nao o tivesse, tem merito sufficiente, valor bastante para ser um " ante- 
passado 

Historiando o caso da Docas, discursava o Senador: 

" A primeira foi a fixagao do capital; a segunda a revisao das tarifas 
e a terceira a creagao de um fundo de amortisagao, que facilitaria mais 
tarde o Governo a encampagao das mesmas obras, quando tivesse de fazel-o, 
10 annos depois, de concluidos os mesmos trabalhos. 

E hoje, 19 annos apos a assignatura do contracto, nao houve uma so 
revisao de tarifas, e nem os Governos passados cogitaram de regulamentar 
a lei de 13 de Outubro de 1869, que estabelece os meios pelos quaes a em- 
preza deve fixar o seu capital e rever a suas tarifas, quando ellas excederem 
o limite maximo por ella tragado para os proventos dos capkaes em- 
pregados. 

Desde 1895 que os caes, do enrocamento da nova ponte da ingleza ate 
o Paqueta esta concluido, e, nao obstante ate hoje continuam os servigos a 
titulo de provisorios, porque esse foi o pretexto que a Companhia descobriu 
para evitar a prestagao de contas e a revisao de tarifas. 

Nao ha, em todo o Estado de S. Paulo quem nao conhega o peso e a 
garra de abutre voraz dessa empreza que, implacavel, se collocou em o 
porto de Santos, como uma daquellas divindades do Egypto, esculpidas em 
pedra, com o busto de mulher e o corpo de tigre. 

Frequentes vezes, Sr. Presidente, quando clinicava, tive occasiao de 
me encontrar em situagoes difficeis. Em casos de urgencia, devido a de- 
sastres, necessitando intervengao immediata e prompta, sem assistencia de 
um collega para applicar anesthesicos sem supprimir a dor, frequentes 
vezes tive de endurecer o coragao, frequentes vezes tive de suffocar os sen- 
timentos de piedade e comiseragao sob a mascara de gelo e, por auto-sugges- 
tao, ensurdecer-me, para evitar que o bisturi se desviiasse, que minha mao 
tremesse, tendo em mira como objetivo unico a salvagao do enfermo certo 
de que, apos os soffrimentos, viriara dias radiosos de alegria com a sal- 
vagao de uma vida. 

Visando o beneficio de um enfermo, a minha mao jamais tremeu, o 
meu bisturi jamais se desviou. 

Agora, nesta trbuna, tenho de fazer o mesmo: cerrar o coragao e 
ensurdecer-me, porque tenho de apresentar documentos importantissimos 
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que provam que os ex-titulares das pastas da Viagao e da Fazenda no 
Govemo passado, representantes da autoridade do Poder Executivo, foram 
tnais amigos da Docas do que do povo e da confianga do benemerito ex- 
Prcsidente da Republica 

* 
* * 

Nesse Governo, a situaqao mudou inteiramente. A Compa- 
nhia foi obrigada a cumprir a lei. Recorreu ainda ao Poder Ju- 
diciario mas foi vencida. 

O Senador Ellis continuou, em 1907 e em 1908, na cam- 
panha, defendendo calorosamente os atos do Govemo Penna e do 
seu Ministro. Eis como ele se manifestava entao, na tribuna do 
Senado: 

"Nao ha duvida alguma: O servigo e completo, e perfeito, mas e ou 
nao o caso de se applicar a empreza actual a anecdota que vi reproduzida 
por Hogarth, aquelle grande pintor caricaturista inglez, no " British Mu- 
seum ", de um camponez de sua terra. 

Tratando esse camponio de fazer uma "tournee" pela metropole e 
sentindo-se esfaimado durante a viagem chegou a uma hospedaria e pediu 
a lista de pregos. Esta Ihe foi immediatamnete fornecida por um dos 
empregados. O camponez fez-se servir, ordenando que Ihe trouxessem 
um frango. Feito o repasto, puxou a bolsa e pediu a conta. Na lista elle 
havia verificado que o frango custava um " shilling " e ja estava com o 
" shilling " prompto para o pagamento, quando o hoteleiro Ihe mandou uma 
conta de 10 shillings. Naturalmente, o homem ficou assombrado, recla- 
mou, mandou vir a lista, apontou e disse que elle apenas tinha comido um 
frango e um frango, pela lista, nao valia mais de um "shilling". Retru- 
cou-lhe o hoteleiro que nao, que realmente em parte elle tinha razao; 
um frango custava um shilling, o molho, porem custava nove e 
portanto, elle havia de pagar frango e molho. 

O camponez nao teve remedio, nem tinha mesmo para quern appellar-, 
pagou os 10 " shillings " e sahiu, mas dizem que, ao chegar a porta, muito 
arreliado, elle formulou estas palavras: " E, entretanto, o diabo do fran- 
go estava secco como um corvo". 

E' ou nao e o caso do nosso matuto paulista, olhando para a Docas 
de Santos dizer o mesmo? Acenaram-nos com um real por kilo de 
carga e descarga e vem o molho posteriormente encarecer de tal forma, 
que hoje estamos arrependidissimos desses melhoramentos que nos for- 
garam a ter   
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0 Ministro da Viagao, si porventura quizer examinar pessoalmentc 
a Docas de Santos, reproduzira, sem duvida ao passear pelo caes da em- 
preza, uma parte do monologo de Hamlet, quando passeava pelos terracos 
enluarados do regio palacio de Elsineur, philosophando sobre os destinos 
da humanidade: "There is something rotten here" — "Ha qualquer cousa 
de camiga aqui". 

S. Paulo, como o Lacoonte da fabula, apresenta-se perante seus irmaos 
ireste recinto e com voz lancinante pede remedio ao seu extraordiinario sup- 
plicio, lenitivo para seus males. As novas concessdes que o Governo pas- 
sado fez a Docas, Sr. Presidente, correspondem a novos arrochos dos 
tentaculos deste polvo insaciavel. 

Nao ha remedio, Sr. Presidente, sinao pedir ao Governo que estude a 
desapropriaqao daquella empreza. 

0 Sr. A, Azeredo — Entao ha remedio. 
0 Sr. Alfredo Ellis — E' o unico recurso, a unica esperanqa que resta 

aquel leEstado, e e isto que elle pede por meu intermedio, 
0 Governo que estude, que reflicta, porque nao e possivel que os 20 

Estados da Federaqao assistam impassiveis o espectaculo pungente de um 
irmao seu eternamente accorrentado as concessoes daquella maldicta em- 
preza! Neste paiz nao ha exemplo de uma unica reversao, mesmo quando 
sao ellas decretadas para um lapso curto de tempo. A Docas conseguiu 
92 annos de exploraqao. E' ou nao a repetiqao da ficqao myChologica 
de Prometteu eternamente torturado pelo abutre voraz? — A pena do 
gales foi substituida pelo maximo de 30 annos — S. Paulo, 92!!! 

Tenho concluido ". 

Isso foi ate 1909, quando, morrendo Affonso Penna, o Go- 
verno foi ocupado pelo vice-presidente Nilo Peqanha, que pelo 
espaqo de 18 meses esteve exercendo o Executivo. Durante esse 
pen'odo, a politica do Governo, em relagao a Docas se alterou pro- 
fundamente. Nilo Peqanha e seu ministro, o engenheiro Fran- 
cisco Sa foram os maiores protetores da Docas, celebrando com 
ela tun famoso acordo de 4 de Outubro de 1909,• pelo qual a 
Companhia se subtraia das suas obrigaqoes legais. Isso enfure- 
ceu o Senador Ellis contra Nilo Peganha, que nao foi poupado 
e sofreu no Senado um escalpelamento completo. O representan- 
te paulista, so, isolado, como uma sentinela perdida, frente a toda 
a gente inimiga teve de arcar com o peso de legioes de contrarios 
usando, para isso, de todos os seus recursos parlamentares, en- 
frentando com excepcional destemor todos os perigos. Nessa 
luta, o Senador Ellis empregou o maximo da sua combatividade, 
como se podera ver em seus discursos, que vou reproduzir a 
seguir: 



O Sr. Aljredo Ellis ... declara que a Docas de Saiiitos cobra niais 
de dez mil reis por tonelada de mercadoria despachada no sen caes. 

Si por ventura ao lado da empreza da Docas tivesse o Estado de Sao 
Paulo uma mina de carvao de pedra no Monte Serrat, nao poderia expor- 
tal-o, tao elevada e a taxa. 

O mesmo se daria aqui, se porventura fossem adoptadas taxas de lal 
natureza, isto e, seria impossivel, se tivessemos uma mina de ferro emj 
urn desses morros, que circundam a cidade, enviar para qualquer Estado 
uma tonelada de ferro. 

O Sr. Victorino Monteiro — Antigamente o prego do transporte de 
uma tonelada era de 50$000. 

O Sr. Alfredo Ellis — Em urri dia de regatas, na baia do Rio de Ja- 
neiro, paga-se SOOCfOOO e ate 1:000?000 por uma barca. 

O Sr. Victorino Monteiro — Estou dizendo que era o prego antigo. 
O Sr. Alfredo Ellis — V. Excia. esta enganado. Ouviu cantar o 

galo e nao sabe onde. Ja disse rrtuitas vezes e V. Excia. continua a 
insistir. 

O Sr. Victorino Monteiro — E' porque para V. Excia. documentos 
nao valem nada. O que vale e a imaginagao de V. Ex. 

0 Sr. Alfredo Ellis — Lastimo profundamente que o honrado collega, 
cuja educagao aprimorada que todos conhecemos, pelo sen estado de saude, 
tenha essas irritagoes, quando devia ter calma necessaria para discutir altas 
questoes de interesse publico, como esta. Que interesse tenho eu de acirrar 
o debate e de provocar o honrado Senador? Sei que V. Ex. ja 
asseverou da tribuna que e advogado da Docas. 

O Sr. Victorino Monteiro — Eu ja asseverei isso? Algum dia 
avancei tal proposigao? E' ialso. V. Ex. nao e leal. 

O Sr. Alfredo Ellis — Desculpo o honrado Senador. 
O Sr. Victorino Monteiro — Nao precise. 
O Sr. Alfredo Ellis — Conhego S. Ex. de longos annos, sei que seria 

incapaz de melindrar-me, por que tern um verniz luzidio sobre a sua 
estructura moral, adquirido por uma educagao aprimorada. £sse verniz, 
porem, as vezes, desaparece, pelos arranhdes... 

O Sr. Victorino Monteiro — Nao tenho arranhoes. V. Ex. diz que 
eu havia declarado que era advogado da Docas; isto revolta. 

O Sr. Alfredo Ellis — V. Ex. nao me deixa terminar. Quando pela 
primeira vez, em relag.ao a campanha contra a Docas, foi o primeiro a 
dizer daquella tribuna que era advogado da Docas, advogado no interesse 
dos seus amugos. Esta nos Annaes 

(Annaes do Senado de 1919). 
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Mas, pode-se dividir o pen'odo governativo do Sr. Nilo Pe- 
qanha e a luta contra ele, mantida pelo Senador Ellis, em duas 
partes: 

a) A desde o comedo do Governo Nilo, em Junho de 1909, 
ate a data de 4 de Outubro de 1909. 

b) A que decorre desde 4 de Outubro de 1909, ate o fim 
do Governo Nilo e inicio do pen'odo do Marecbal Hermes da 
Fonseca, em 15 de Novembro de 1910. 

Na primeira parte, o Senador Ellis se limitou a mantel", 
quanto a Nilo Peqanha, uma oposiqao tranquila e palida, unica- 
mente pela atitude politica de S. Paulo, contra o Governo da 
Uniao, pelo fato de seu Presidente Albuquerque Lins, figurar na 
chapa ao lado de Ruy Barbosa, na primeira campanha civilista, 
contra o Marecbal, que era o candidate, pelo qual Nilo Peqanha 
manifestava acentuados pendores. Nao seria possivel, mesmo 
uma atitude mais bravia, por parte do Senador Ellis contra o Go- 
verno de entao, pois ele aguardava ainda, sobre que "modus vt~ 
vendi" o Governo Nilo Peqanha assumiria para com a Docas. 
O discurso acima reproduzido, e dessa fase da campanha. O Se- 
nador Ellis prosseguia na sua encarnicada luta contra a Docas, 
sem ferir o Governo. 

Na segunda parte, a mudanqa foi completa! O Governo Nilo 
se acordou com a Docas. talvez mesmo devido a atitude oficial 
de S. Paulo, contraria a sua politica. Entao, Nilo, deixando cair 
a mascara, celebrou com a Docas, o vergonhoso acordo aditivo, 
peqa imoral, visivelmente contra a lei e contra a jurisprudencia 
do Supremo Tribunal Federal. Era uma abdicaqao sem reser- 
vas do Governo Federal, a favor da Docas de Santos! Nilo Pe- 
qanha havia tocado no ponto nevralgico do Senador Ellis que. 
entao desencadeou a torrente. 

No dia 18 de Outubro de 1909, o Senador Ellis iniciou uma 
ofensiva tremenda, contra o Presidente Nilo Peqanha, que havia 
assinado com a Docas de Santos a verdadeira capitulaqao sem 
condiqoes do Governo Federal, a favor da Docas de Santos, que 
consistia no famoso acordo aditivo de 4 de Outubro de 1909. 

Nesse dia 18, ele, no Senado Federal, proferia o seguinte dis- 
curso, do qual eu reproduzo alguns trechos: 

" Nao posso Sr. Presidente, deante do acto do Sr. Presidente da Rc- 
publica do dia 4 do corrente, a proposito da questao da Docas de Santos, 
deixar de vir a tribuna, para iniciar nova campanha   



— 234 — 

Venho, Sr. Presidente, discutir o Decreto, analysal-o, dissecal-o, de- 
monstrar a luz meridiana, appellando para a consciencia nao so dos Se- 
nhores Senadores como do pais inteiro, a parcialidade extraordinaria e 
extranha que revelou o Sr. Presidente da Republica, dando aos empresa- 
rios da Docas mais, muito mais do que elles nos seus sonhos ambiciosos ha- 
viam jamais esperado   

Esta trincheira, Sr. Presidente, mal armada como e, entretanto, nao 
cedera e nao capitulara jamais. "J'y suis, j'y reste"! 

E' possivel, Sr. Presidente, que o grande principio que venho defen- 
dendo ja ha 4 annos, seja esmagado e seja anullado pelo Governo actual; 
mas o povo paulista, como o povo da Judea, espera e deve esperfer o 
Messias para restaurar a lei que foi violada, como hei de mostrar a sacie 
dade      

Neste momento, Sr. Presidente, minha presenqa na tribuna significa 
um protesto e a queima dos ultimos cartuchos . 

Recordo-me de ter lido em uma obra do Estado Maior Francez, do 
Barao Ambert, lente da Escola de Saint Cyr no capitulo sobre a deba- 
cle de Sedan, um facto notavel. 

A pequena aldea de Bazeilles, a margem do Mosa, foi durante horas 
varrida e afinal anniquilada pela metralha do 6.° corpo bavaro, sob o com- 
mando de Von der Tann. Naquella pequenina povoaqao, isolada do resto 
da Franga, naquelle momento de agonia suprema, esmagada pela artilharia 
e fuzilaria inimigas, no meio da conflagragao geral, quando estertorava 
sob a irrupgaao do vulcao mortifero, anniquilando-a sob um chuveiro dc 
ferro, um pequeno grupo de 25 zuavos tomou posigao em uma casa afas- 
tada, no suburbio, dominando a estrada. Esses 25 herois escreveram nessa 
herdade a epopeia da defeza de Bazeilles. Isolados, completamente iso- 
lados, tendo os fogos concentrados sobre o pequeno reducto e quando mais 
da metade ja havia cahido, os sobreviventes tiravam das patronas dos mor- 
tos, os ultimos cartuchos e quando afinal o ultimo tiro foi jdsparado, 
aquella casa foi transformada em um monte de escombros, pelas bombas 
que estouravam, ficando os 25 herois nella sepultados. Nao houve capi- 
tulagao! 

Os representantes de S. Paulo nao capitularao tambem". 

file, modestamente, falava em representantes de S. Paulo, 
como se os combatentes paulistas fossem muitos! Mas, ele era 
o unico, que, isolado como uma sentinela perdida, nao capitulava. 
Para apoia-lo mais ativamente, so seu genro, o deputado Ripper 
e seu grande e querido amigo o deputado Galeao Carvalhal! 

Durante o resto do mes de Outubro, como salvas de uma 
certeira artilharia, durante duas horas por dia, o Senador Ellis 
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fazia os seus discursos, esmagadores, como se fossem as trombetas 
de Josafat, no juizo final, a proposito da Docas de Santos, contra 
o Presidente da Republica Nilo Pe(;anha. 

Eis algumas passagens das suas oraqoes; se destacam sem- 
pre, pela alucinada combatividade agressiva, com cujo espfrito, 
ele, com magistral habilidade envolvia seus argumentos irrespon- 
diveis: 

O Sr. Alfredo Ellis — Quern leu, Sr. Presidente, ou ouviu a pro- 
messa feita nesta Casa, pelo illustre Senador riograndense, de dar-me 
" res post a completa e cabal"; quem viu os arreganhos com que S. Ex. 
arregacando as mangas da camisa, prometteu "falar", julgou com oerteza, 
que ao fazel-o, haveria de esmagar-me destruindo as minhas accusagoes ou 
" cononizando" desde logo, pela sua palavra o Sr. Nilo Peqanha, como o 
symbolo da " Paz e Amor ". 

Mas, que decep^ao para os que o ouviram ou leram o seu discurso 
"annunciado de vespera": "Mons parturiens mus"! 

Nem eu esperei outra cousa, pois conhego de sobra as defesas ano- 
dinas de S. Ex. Alem disso, "nao graduo a ohuva pelo ronco do trovao", 
nao roe deixando intimidar por essas entradas de leao e sahidas de... 

Para mostrar, Sr. Presidente que essa pega acaciana... 
O Sr. Victorino Monteiro —< So se eu quisesse imitar V. Ex. que nao 

faz outra cousa nesta Casa. 
O Sr. Alfredo Ellis — E' modestia de V. Ex. V. Ex. nao tem neces- 

sidade de imitar e isso Ihe e perfeitarriente natural. 
Como ia dizendo, Sr. Presidente, para mostrar o que e essa pega 

acaciana, basta dizer que o illustre Senador comegou fazendo a auto-bio- 
raphia, o que entretanto era desnecessario, pois S. Ex. e por demais 
conhecido. 

E dizer que para ser republicano historico nao pediu licenga a sua 
sogro! Calino nao teria dito certamente outra cousa. 

Folgo porem muito de ver que o illustre Senador teve, mas so desfd 
vez a coragem de assumir a responsabilidade da injuria assacada ao Su- 
premo Tribunal Federal. E ahi esta porque S. Ex. so fallou no dia se- 
guinte ao que promletteu fazel-o e esperou ate o dia immediata pelo 
effeito       

Mas, mesmo assim, ainda nao conseguiu elevar-se a altura de attingir 
essa augusta Corporagao! Por mais que procurasse erguer a cahega- 
a sua verrina a semelhanga da onda que apesar dos esforgos herculeos 
nunca ,alcanga os ceus, ■dejt.o cahir sobne a propria face! 

O Sr. Victorino Monteiro — Isso esta na consciencia publica. Verri- 
na sao os discursos que V. Ex. tem aqui pronunciado. 
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0 Sr. Alfredo Ellis — E depois de escripto a sua propria historia, 
passou ao segundo volume, contando o que tem feito o Sr. Nilo Procopio 
Peganha. O illustre Senador so nao disse do Governo actual que o 
presente varao tem sido tao brando porque o Sr. Nilo esta na Presidencia! 
Poderia, entretanto, fazel-o, attribuindo o amor a nossa pelle e a paz con- 
seguida aos nossos povos. 

Em uma palavra, S. Ex. queimou nao so o incenso mas tambem o 
thurybulo e ate os proprios dedos! Um valido ou urn aulico do palacio 
nao o teria feito de outro modo! Mas, quanto aos actos do Presidente 
da Republica, limitou-se S. Ex. a ler os rotulos, deixando de tocar na 
grossa bandalheira e na soez molecagem que cada um delles encerra (Soam 
os tympanos). 

0 Sr. Oliveira Figueiredo — Nao apoiado. 
O Sr. Presidente —• Chamo a attengao do nobre Senador para o artigo 

38 do Regimento que nao permite dirigir termos offensivos a seus collegas 
e ao chefe do Estado. 

O Sr. Alfredo Ellis — Tanto pior para a Docas, tanto pior para os 
seus defensores, tanto pior para V. Ex. mesmo que, apesar de toda a sua 
boa vontade nao e capaz de destruil-as. Eu as tenho reproduzido, jun- 
tamente com o fim de concitar V. Ex. a fazel-o. 

A luva esta ahi! (apontando para o centro do recinto). 
S. Ex. nao teve e nem tem coragem de levantal-a, abatendo, derro- 

tando e pulverizando as minhas accusagoes. 
O Sr. Victorino Monteirn — Nao estou disposto a continual" com 

esta discussao. V. Ex. ainda nao me respondeu cousa alguma. 
O Sr. Presidente — Attengao! 
0 Sr. Alfredo Ellis — £ o meio que V. Ex. encontrou de fugir a 

discussao. Eu porem continuarei. Aproveitando-se Sr. Presidente, da 
occasiao, o illustre Senador, para nao perder o veso de faltar a ver- 
dade... 

O Sr. Victorino Monteiro — E' privilegio seu. V. Ex. e o disci- 
puio mais eminente de Munckhausen. 

O Sr. Alfredo Ellis — Nao live a honra de ser condiscipulo de V. Ex. 
Como ia dizendo, Sr. Presidente, faltando ainda uma vez a verdade, 

disse o nobre Senador que passei mais de um mez sem responder. 
O Sr. Victorino Monteiro —• E' verdade. 
0 Sr. Alfredo Ellis — Mas, evidentemente, se S. Ex. o diz de boa 

fe, esta desmemoriado, o que e alias natural... 
O Sr, Victorino Monteiro — Nao sou tal. 
O Sr. Alfredo Ellis — Abi estao os Annaes para, inostrar nao 

so que respond! logo ao illustre Senador, mas tambem que ate hoje 
S. Ex. nao respondeu aos rrieus dois ultimos discursos. 
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0 Sr. Victorino Monteiro — Respondi. 
0 Sr. Alfredo Ellis — Onde? Quando? Mais uma inverdade! Ahi 

estao os Annaes! 
Dada assim, ,Sr. Presidente ,esta ligeira resposta afim de nao inter- 

romper por mais tempo os trabalhos do Senado, deixo agora o illustre Se- 
nador entregue as suas proprias reflexoes, ate a proxima sessao, pois 
infelizmente nao terei mais occasiao de vcltar a tribuna para ao mesmo 
tempo cauterizar a ponta de fogo essas duas chagas que corroem a nossa 
organizaqao social: a Docas de Santos e o Governo do Sr. Nilo Procopio 
Peganha". (muito bem; muito bem). 

Para mostrar que o Presidente da Republica Nilo Peqanha vi- 
sava S. Paulo, pela sua atitude politica contra o seu candidate 
preferencial, o Senador Ellis clamava no Senado Federal: 

" Sr. Presidente, e doloroso, custa-ime, quase tremo, para escalpelar 
uma situagao desta ordem! O Estado de S. Paulo, conscio de que im- 
possivel Ihe era quebrar a calceta que ha tantos annos arrasta como gale 
da Federagao, contribuindo directamente para a fortuna dos que encheram 
a Avenida de Palacios, cujos cofres regorgitam de dinheiro, lembrou-se 
de appellar para a Uniao, fazendo-lhe uma petigao para que o Governo 
Federal Ihe concedesse o direito de construir um novo porto, com o intuito 
de fazer um novo porto em Santos. Isso concorreria directamente para 
completar o vasto piano die saneamento daquella cidade. Pois bem, Sr. Pre- 
sidente, esta proposta esteve submettida ao juizo do Governo, mas o Pre- 
sidente da Republica, entre a proposta die S. Paulo e da Docas de Santos, 
despachou sem demora esta, pondo uma pedra em cima sobre b toutra. 
Quer dizer, Sr. Presidente, que a proposta da empresa Docas de Santos 
pesou mais na balanga da consciencia de S. Ex." 

A proposito de S. Paulo, o Senador Ellis afirmava no mesmo 
discurso; 

Nao e, portanto, odio a empresa, conforme se diz; e amor a minha terra 
paulista, o mesmo amor carinhoso que cada um dos senhores Senadores 
sente pela terra estremecida que Ihes balangou o bergo. 

0 Sr. A. Aseredo —* Apoiado. 
O Sr. Alfredo Ellis — E' o mesmo amor que todos os senhores Se- 

nadores sentem pela terra, por mais humilde que seja, que os viu nascer 
e os ha de receber no ultimo somno, com maternal carinho, o corpo para 
repousar na eternidade. 
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Daria a vida, si porventura, com o sacrificio dela pudera prestar 
qualquer beneficio, por pequeno que seja, a essa nobre terra da qual me 
orgulho de ser filho 

Essas palavras lembravam as de Feijo: "Paulista por mer- 
ce de Deus". 

Mas, S. Paulo, com o ato de Nilo Peganha, havia perdido a 
cartada e o Senador Ellis, a campanha. Nao havia mais remedio! 
Nilo Petjanha havia dado a vitoria a deshonesta Companhia! So 
quarenta anos depois e que, a vitoria final haveria de sorrir deci- 
sivamente pela causa pela qual tanto se encarniqava o Senador 
Ellis. Dai a sua furiosa arremetida contra Nilo Peqanha! 

Ninguem o compreendia, entretanto! E' que todos, acos- 
tumados com a subserviencia, a sinuosidade, a pouca combativi- 
dade, a pequena dose de agressividade, ao ambiente gelatinoso do 
mundo parlamentar, nao podiam compreender tanto destemor, 
tanta coragem, tanta energia dispendida, tanta certeza e convicqao 
nas afirmaqdes, que como petardos o Senador Ellis fazia explodir 
sobre Nilo Peqanha, que no Senado Federal ficou indefeso. Nin- 
guem tinha coragem de sair a campo. O Senador Ellis, como 
unico galo no terreiro, desafiava ceus e terra! 

A seguir a esses discursos, cuja violencia se assemelhava a 
uma explosao, calou-se tumularmente a trincheira inimiga, defen- 
dida pelo Sr. Victorino Monteiro, que como arrazado por inin- 
terrupto bombardeio, abandonou a refrega ao inimigo que avan- 
^ava. Entao, outra linha de trincheira surgiu, em defesa do Pre- 
sidente Nilo Peqanha. O combatente defensor era, desta feita, 
o Senador cearense, Pedro Borges. 

O "entrevero" parlamentar comeqou com o seguinte dis- 
curso do Senador Ellis: 

0 Sr. Alfredo Ellis — Sr. Presidente, venho dizer ao Senado que o 
nobre Senador nao tem razao, porque quando mesmo fosse aprovada a in- 
dicagao do nobre Senador por Matto Grosso, como o foi, ella nao pode- 
ria ter for^a retroactiva, para apanhar justamente o discurso que havia 
sido pronunciado no dia 12 do corrente. 

Alem disso, e evidente que S. Ex. perdeu uma bella occasiao de ficar 
calado, porque, se eu quiser, poderei vir provar ao Senado a verdade de 
todas as allegagoes que fiz, modificando, talvez, urn pouco os termos, mas 
em nada absolutamente a estructura e o fundo das accusagoes. 

0 Sr. Pedro Borges — Protesto. 
0 Sr. Alfredo Ellis — Basta dizer, Sr. Presidente, que apos a reti- 

rada do ex-titular da Pasta da Viagao, o seu substitute mandou cancellar 
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varies actos, nao porque fossem mal estudados, mas porque eram extrema- 
mente lesivos aos cofres publicos. 

0 Sr. Pedro Borges — E' contra isso que protesto. Provarei a 
paixao de V. Ex. 

0 Sr. Alfredo Ellis — Os gritos do honrado Senador absolutamemc 
nao me poderao convencer. Mienos ainda ao Senado. Se S. Ex. por ven- 
tura aoeita a luva, eu atiro-lhe o repto, para vir discutir a questao... 

0 Sr. Pedro Borges — Sim senhor. 
0 Sr. Alfredo Ellis — ...porque. Sr. Presidente, no meu discurso 

tirei conclusoes, mas antes de fazel-o, tinha acentuado bem as premissas, 
e tanto que, perante a mSnha consciencia, nada tenho a modificar no dis- 
curso proferido na sessao do dia 12 do corrente. 

Seria preciso que, o honrado Senador venha a tribuna dizer porque 
motivo o povo de S. Paulo esta onerado, pagando taxas de 12$iOOO por 
tonelada, quando aqui, por igual servigo o comerico paga apenas, 2^000. 

O Sr. Pedro Borges —.E' da lei. 
O Sr. Victorino Monteiro — Da lei que estabeleceu a taxa para todos 

os portos da Repiiblica. 
O Sr. Alfredo Ellis — Nao e de lei, oorque V. Ex. sabe que pela 

Constituigao da Republica, nao pode haver privilegios para uma parte da 
populagao. 

O que e verdade e que em face de tres accordaos determinando que 
a Companhia exhibisse seus livros no sentido exatamente de demonstrar que 
o capital sobre o qual ella cobra 12% foi efectivamente empregado nas suas 
obras. S. Ex. o ex-titular da Pasta da Viagao poz a margem as reso- 
lugoes do poder judiciario e accrescentou a um parecer sobre contas de 
trafico, duas clausulas, saltando por cima da lei, prejudicando ao thesouro 
e onerando o povo de S. Paulo. 

Foi contra isso que me insurgi, porque nao posso acreditar que 
esse pacto se desse sem a intervengao clara, positiva e terminante da advo- 
cacia administrativa. 
O Sr. Pedro Borges — Protesto. 
0 Sr. Alfredo Ellis — Pode V. Ex. protestar. Seu protesto sera aba- 
fado pelo clamor publico. 

O facto e que eu acceito a discussao, nao tendo absolutamente que 
modificar em cousa alguma os termos do meu discurso. 

Como dizia, Sr. Presidente, nao hei de vir mentir ao Senado e de 
mentir ao pais; quando sob o gume de meu bisturi vejo jorrar ondas de 
puz, nao hei de vir dizer que estou encontrando tecidos saos. 

Onde quer que haja a prevaricagao, seja quern for, relapso ou cor- 
rupto, minha obrigagao, como representante do pais, e marcar-lhe a 
fronte com o ferro em braza. Foi o que fiz. Minha consciencia esta tran- 
quilla e aguarda o juizo da nagao". 
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Cansando-se de defender o Sr. Nilo, calou-se esniiagado ante 
isso, o Senador cearense Pedro Borges. Silenciou-se mais essa li- 
nha de trincheiras governamentais, as quais foram rapidamente 
transpostas pelo Senador Ellis que avanqava audaciosamente 
como uma torrente. Era como um "tank" de guerra a transpor 
todos os obstaculos! 

A hidra da Docas apareceu, entao com nova cabeqa, que 
desta vez foi o Senador bahiano Severino Vieira, o qual foi 
logo de inicio fulminado, pela seguinte peroraqao de um discur- 
so do Senador Ellis: 

" O Senador pela Bahia, na sua peroraqao, disse referindo-se a vi- 
da animal do espia-mare, que era preferivel a do outro, portanto sendo 
humilde e ate bemfazejo nao podia comparar-se com o que faz diabruras, 
prinoipalmente quando entra em loja de louqas. Alem desse, Sr. Pre- 
sidente, ha outros animaizinhos roedores que tambem entram em lojas de 
lougas, mas nao quebram nada; 

Aquelle, nao ha dtivida nenhuma, com seus modos bruscos, as vezes, 
com suas diabruras, quebra loucas; mas, uma cousa eu garanto, nao bo'c 
nem toca na gaveta! 

E, a proposito dos apartes com que V. Ex. dignou honrar-me, lem- 
bro-me de que Du Chaillu ja dizia que o que mais incomodava na Afri- 
ca, nao era o rugido do leao, mas sim o coaxar infernal ck) sapo e o 
uivo lancinante e guloso da hyenai, a espera do festim!" 

Aqui, a ironia do Senador Ellis, fazia os seus antagonis- 
tas ingressarem no campo zoologico e de u'a maneira pouco digna 
para o Sr. Severino, que tinba o apelido de sapo "espia mare". 

Continuando na sua avanqada bravia, contra o Govemo 
Nilo e contra a Docas de Santos, o Senador Ellis prosseguia, 
agora, como uma ponta de lanqa, em terreno livre e desimpedido: 

0 Sr. Alfredo Ellis — ...recorreu ao Congresso. esquecido que, 
quando subiu as escadas do Palacio do Cattete POR DESGRA^A E 
PARA DESGRACA DESTE PAfS   

E' o mesmo homem porque o determinismo ethnico nao o deixara 
mudar. E' o mesmo moleque que, em mogo apanhava fechas de rojoes na 
cidade de Campos; o mesmo homem que nao trepida>, invertidas as po- 
siqoes e occupando o alto cargo de magistrado supremo deste pais, em 
mandar invadir o seu proprio Estado por forgas federals, para abafar o 
voto popular... 

No tempo em que o Sr. Nilo Procopio era Presidente do Estado 
do Rio de Janeiro, as collectorias nao precisavam ser guardadas por tro- 
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pa federal; foi so nas proximidades das eleigdes, para a orgamzagao do 
Estado, que comegaram a correr risco, exigindo os tais destacamentos. 
Como e dificil a defesa de semelhante homem!I! 

Sr. Presidente, vou recapitular: enquanto viveu o Dr. Affonso Pen- 
na, o Dr. Alfredo Backer viveu tranquillo, poude administrar o Estado 
do Rio de Janeiro. A situagao e a mesma; nao houve modificagao al- 
guma. O unico facto que sobreveio com o fallecimento do Dr. Affonso 
Penna, foi o Sr. Nilo Peganha ter assumido a presidencia da Republica. 
Desde esse momento, desapareceu a tranquilidade no Estado do Rio de 
Janeiro. O Presidente da Republica, sequioso de vinganga, nao poude 
despir a tunica de Nessus, de chefe politico decahido do Estado do Rio 
die Janeiro. Adoptou como symbolo a figura de Eolo soprando diaria- 
mente tempestades, furacoes, sobre aquelle misero Estado. E' perfeita- 
mente justificada, sr. Presidente a minha admiragao pela estructura mo- 
ral, iirmeza de caracter do Dr. Alfredo Backer. S. Ex. esta defendendo 
um principio, deve manter-se nessa posigao e, daqui desta tribuna, sem 
ter o direito de dar conselhos, direi a S. Ex. QUE RESISTA A BALA, 
e mantenha a posigao que die foi confiada pelo eleitorado do Rio de Ja- 
neiro, ate o ultimo dia do seu governo, custe o que custar e haja o que 
houver. 

Si, por ventura, tiver de sacrificar a vida, salvara entretanto, o 
principio por cuja defesa empenhou a sua honra e a lionra- do Estado 
do Rio. 

O Sr. Ribeiro Gongalves — Eu estou quase a apostar que o Con- 
selho nao sera bem recebido. 

■ O Sr. Alfredo Ellis — E, si elle cahir na luta, os velhos republica- 
nos hao die honrar a sua mentoria... O Sr. Alfredo Backer com esta lu- 
ta, imortalizou o seu nome no conceito nacional, ao passo que o Sr. Nilo 
esta enlameando o seu. 

Sr. Presidente, como disse, estranho a quasi inanimidade do Sena- 
do brasileiro, a favor de uma medida que affecta directamente a autono- 
mia dos Estados da Federagao e o que mais admira e a facilidade com que 
se procura, ataibalhoadamente, votar um projecto de tao alta gravidade. 

Socrates, o grande atheniense, sahindo do tribunal, apos a comnde- 
nagao a morte pela sicuta, consolando seus discipulos desolados e revol- 
tados contra a iniqua sentenga, disse, ao ver passar Anythos, principal 
instigador da cruel sentenga de morte: " Re par em como Anythos vai or- 
gulhoso com o seu friumpho; mas, mal sabe elle que o triumpho final e 
SEMPRE dos homens de hem, 

O Sr. A. Aseredo —< Nao ha aplicagao na sua parabola. 
0 Sr. Alfredo Ellis — Nao sei, nem procure provar a applicagao 

do conto ao caso actual. Ha juizes la fora: o povo pode ter logica dif- 
ferente e adliar cabimento e opportunidade na citagao. Repito: o trium- 
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pho final e sempre do homem de bem. A trajectoria humana iniciada no 
fundo das cavernas dos troglodytas e prosseguindo atraves dos seculos, 
ate hoje confirira e assegura a victoria final da Justiga, do Bem e da 
Verdade. 

Lamento, Sr. Presidente, e que esteja na cadeira da Presadencia, urn 
homem que traz suas divisas de republicano do tempo da propaganda. 

O Sr. A. Aseredo — E' o que o recommenda. 
O Sr. Alfredo Ellis — Essa recommendagao nao basta. O nome 

de Ephialto sr. Presidente, foi conservado pela Historia atraves de se- 
culos e seculos. 

A Historia registrou esse nome porque symboliza a mais negra trai- 
gao e encarna o traidor. Foi esse miserave' que ensinou aos persas a ve- 
reda que contornava o desfiladeiro das Thermopylas, onde 300 espartanos 
pereceram para salvar a liberdade de Esparta, sua patria. A Historia de- 
ve tambem registrar a gravar o nome do Presidente ao lado desse. S. Ex. 
e Ephialto da Republica. 

O Sr. Oliveira Figueiredo — V. Ex. nao tern razao. 
Uma voz — O Presidente da Republica nunca foi e nem e um traidor. 

O Sr. Alfredo Ellis — Quereis conhecer o vilao mettei-lhe a vara 
na mao — diz o dictado. 

Tenho concluido. (Muito bem; muito bem). 

Profligando com a veemencia, a violencia e a combatividade 
agressiva, que o caracterizavam, o Senador Ellis se manifestan- 
do contrario a intervenqao federal no Estado do Amazonas, 
clamava no Senado Federal, em defesa dessa unidade, contra o 
depotismo do centro, com igual ardor, como ja havia feito, con- 
tra a interven(;ao do Sr. Nilo Peqanha, Presidente da Repiiblca, 
no proprio Estado do Rio: 

" Um Partido que comportasse em seu seio gente dessa ordem, nao 
teria o direito de se oppor a entrada em suas fileiras, de Antonio Sil- 
vino, bandido dos sertoes do Norte. 

Acho mais heroismo e muito mais coragem nesse, que percorre as 
estradas, porque apprisca a vida. Outros, para escalarem o Thesouro, nao 
arriscam as suas. Sacrificam friamente as de seus semelhantes, como as 
dessas 150 victimas, brutal e estupidamlente sacrificadas, em holocaust© 
a ganancia e ambigao do poder. 

Mas, Sr. Presidente, o tempo, juiz inexoravel e incorruptivel, se 
encarregara de por cada um em seu logar; muitas vezes, os triunfadores 
sao levados para as gales da Historia. 

Nao basta a fortuna, nao basta o ouro, para fugir a calceta. 
Caracalla o tinha, quando assassinou, por ambigao, seu irmao Geta, 

nos bragos de sua mae. Pediu o despota romano esmagado pela re- 
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prova^ao geral, ao grande Papiniano que justificasse o crime, sob amea- 
qa de morte. O grande jurisconsulto — apesar do martyrio e certo da 
morte — respondeu: " Cesar, e mais facil praticar o crime do que 
justifical-o 

Os chefes actuais da politica, por dignidade propria, nao podem dar 
a sua responsabilidade a semelhante bandiitismo, que humilha a Repiiblica 
e envergonha a Nagao, perante o mundo civilizado. 

* 
* * 

O Senador Alfredo Ellis nao se conformava em absoluto 
com os favores com que o Governo Nilo Peganha cumulava a 
Companhia Docas de Santos e continuando a sua campanha 
contra essa empresa polvo, ele analisava a sua situaqao diante 
da lei e da economia, com o seguinte trecho de peroragao; 

" Sr. Presidente, ante essa bandalheira e o Manifesto que acabo de 
ler (o orador faziia referencia ao Manifesto da Companhia Docas de 
Santos, publicado na Europa, confirmando todas as acusaqoes, que the vi- 
nham sendo feitas) quern nao ve que o Decreto de 4 de Outubro de 1909 
nao e sinao uma gazua com que o Sr. Nilo Procopio Peqanha presenteou 
a Companhia Doca de Santos? Sim, uma gazua, pois, graqas a esse acta 
immoralissimo esta essa empresa habilitada a retirar " lisam-ente" do The- 
souro Federal, por occasiao do resgate das obras, milhares de contos de 
reis a que licitamente nao tem dinheiro, bem como a auferir tambem 
deshonestamente, em prejuizo do povo de S. Paulo, lucres liquidos supe- 
rior es aos que lire permittem a lei e o seu contracto! 

Quern nao ve, pois, que esse decreto nao e senao uma gazua de nova 
especie ? 

So o capadocio que autorizou o "arranjo" o que, entretanto nao e 
de admirar, pois, apesar de natural de Campos ja comeu por arroz puro 
capim... de Pendotiba! 

O Sr. Oliveira Figueiredo — Sao bistorias. 
O Sr, Alfredo Ellis — Perdoe-me o meu nobre amigo. Comeu mes~ 

mo, Nem mesmo Ihe resta, Sr. Presidente, a esperanqa do insuccesso, 
pois o instrumento foi forjado, faqamos justiqa, pelas maos ageis e ex- 
perimentadas do maior gatuno administrativo deste seculo, o dignissimo 
Ministro do Sr. Nilo Procopio Peqanha. 

Incontestavelmente, Sr. Presidente, o Governo da Republica foi ter 
as maos de unta quadrilha em que se encontram todos os typos de crimi- 
nosos, desde o mto, de cabellos crespos, dentadura a " limpa-trilhos " e 
outros caracteres somaticos, ate o alcoolico chronico, nao falando nem um 
criminoso, nao por paixao, mas pelo dote... 

Sr. Presidente — Peqo permissao ao honrado Senador, para obser- 



var que o Regimento nao permitte emprego de linguagem nienos respei- 
tosa com relaqao ao Preaidente da Republica. 

O Sr. Alfredo Ellis — Attendo a V. Excia. com o maior respei- 
to. (Pausa) 

Resta-me, porem, Sr. Presidente, um prazer, um grande, immen- 
so e indizivel prazer o de ver dentro de poucos dias a terminaijao des- 
te Governo, corrupto, e corruptor, " cynico e deshonesto"... 

O Sr. Presidente — Perdoe-me, V. Ex. esta se desviando do Re- 
gimento, 

O Sr. Alfredo Ellis — .. .bem como o prazer de ver a " partida " 
um, para Roma e de outro para Jerusalem, segundo diziem os jornaes e 
com certeza, em viagem de peregrina^ao, em busca do perddo para suas 
ladroeiras. 

E, ao vel-os partir, um apoz outro, lembro-me Sr. Presidente, do 
primoroso soneto do nosso Raymundo Correa: 

"Vae-se a primeira pomba despertada... 
Vae-se outra mais... mais outra... enfim dezenas... " 
Mas, Sr. Presidente, as pombas de que falla o poeta, partem de 

Papo vazio, ao passo que os tratantes a que me refiro partem de papo 
cheio. 

E como os sonhos, e a bem dos cofres publicos, elles ao Brasil que 
nao voltem mais " 

fisse discurso, verdadeiro "master piece", em oratoria de 
combate, culminou a campanha contra a Docas. 

Encontra-se nessa peqa oratoria, os traqos niarcantes da 
psicologia de seu autor, mas, de todo o sen perfil. o sttlco que 
mais impressionantemente ressalta dessas virulentas palavras, 
e a coragem de afirmar. 

Mas, essa inestimavel e rarissima qualidade, ao inves de 
grangear prestigio e renome para seu possuidor, acarretava-lhe 
a fama de leviano e de temerario. E' que a grande maioria dos 
politicos e dos homens publicos habituados com os prudentes e 
pastosos temperamentos da imensa maioria da humanidade, es- 
pantavam-se ante uma estranha personagem como era a do 
Senador Ellis. 

O temperamento fogoso e a coragem moral endemoninha- 
da do Senador paulista influiam respeito reverencial ao lado 
de uma ponta de inveja e grande dose de despeito! Era pre- 
ciso abater a excepcional creatura que pretendia voar tao alto... 

Batendo na mesma tecla na sua campanha contra Nilo Pe- 
qanha, o Senador Ellis falava no Senado; 

" O que mais do que isso confrange a alma nacional, nao e o facto 
em si, que ja e deprimente e incorretissimo, e a affirmagao, feita por um 
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orgao da opiniao publica, de que houve como que uma transaqao comer- 
cial para que o illustre Ministro das Relaqoes Exteriores mandasse la- 
vrar o decreto. 

Ninguem mais do que eu, presto homenagems e culto ao Barao do 
Rio Branco. 

O Sr. Aseredo — Mas desde que Ihe attribui semelhante acto, o 
culto desaparece. 

O Sr. Alfredo Ellis — Mas, com a mesma intuiqao e coragem com 
que defendo sempre os actos de S. Ex. eu agora o censuro. E' possivel 
que S. Ex. seja aproveitado na futura organizagao, mas, o que nin- 
guem deixara de sentir, ainda que nao manifeste abertamente, e que esse 
acto basta para desvia-lo daquella admiravel linha vertical que incutia 
respeito aos adlversarios e causava admiragao a todo o povo brasileiro. 
S. Ex. continuara no poder, mas fagurara nelle como a Torre de Pizza. 

Quanto ao Presidente da Republica, o que poderei dizer que nao 
esteja na consciencia da Nagao? Todos contam os dias, as boras que fal- 
tam para a extingao da vida deste Governo. Faltam poucas, felizmente, 
para o bem e a tranquillidade publica. (Muitos nao apoiados). 

Pode-se percorrer a extensa galeria de todos os Presidentes dos Es- 
tados Unidos da America do Norte. Alguns foram accusados, alias in- 
justamente, de incultos, de ignorantes, sem os necessarios requisitos para 
o bom desempenho de tao alta e importante funcgao. Sobre nenhum, po- 
rem, pairou a minima suspeita ou a accusagao de improbidade. 

Pois bem, fagamos o confronto. Na crypta de S. Vicente de Fora, 
mergulhada em eterno crepusculo, repousa desfazendo-se em po, o ca- 
daver do velho Imperador D. Pedro II. No Palacio do Cattete, ha outro 
cadiaver, tarobem fazendo-se em po. 

Quanta differenga, porem, entre os dois, se formos fazer a compa- 
ragao: este, guindado ao supremo poder pela sorte, por desgraga nossa, 
para desgraga da Republica, continuo a affirmar, vai cahir coberto de 
maldigoes e anathemas, ao passo que o Imperador, apesar de exilado, im- 
poe-se ao nosso respeito porque em suas niveas barbas, fluctuantes aos 
ventos maritimos, quando partiu, nao havia o minimo salpico de lama. 

Evocando, neste momento, a face augusta, atraves da serenidade ge- 
lida da morte, parece-me divisar nella um sorriso. Sera, por ventura, 
ironia, confrontando o seu, com o actual Governo? Se e de ironia, nao 
pode ser maior castigo. 

E' tao cruel, tao pungente que nao encontro na linguagem humana, 
expressao que possa traduzir a dor que devemos sentir. 

Atraves dos ultimos 70 annos de nossa existencia, como Nagao, 
alem do honesto imperante, tivemos presidindo os destines nacionais, Deo- 
doro, Floriano, Prudente de Moraes, Campos Salles, Rodrigues Alves e 
Affonso Penna. 

Representam todos, na historia politica da nossa Patria, pincaros 
elevados cobertos todos de neve alvissima e immaculada. 
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Se tiratnos um pouco dessa neve, de qualquer dessas cuniiadas, e 
comparamol-a com a actualidade, seremos for^ados a desistir, porque nao 
se pode comparar neve com uma poqa de lama. (Nao apoiados. Pro- 
testos). 

O Sr. A. Ascredo — Lama atirada por aquelles que nao prestam 
a dievida consideragao ao chefe da Nagao. Ninguem esta livre de, ao tran- 
S»tar pela rua, receber um salpico de lama. 

O Sr. Alfredo Ellis — Isto aqui, apesar dos pesares, nao se pode 
fallar a verdade. 

O Sr. A. A sere do — Eu sei que e o recinto do Senado. 
O Sr. Alfredo Ellis — Si V. Ex. pretendeu atirar-me um insulto, 

desejo que o endosse e firme com a sua responsabilidade, para sustental-o 
cm outro lugar — fora daqui. 

0 Sr. Presidente — Attemjao; attengao (faz soar os tympanos) 
O Sr. Aseredo — Eu nao disse como insulto. 
O Sr. Alfredo Ellis — Sr. Presidente, tenho concluido. 

Eu nunca vi tanta violencia, tanta combatividade, tanto ar- 
dor, tanta coragem nas afirmativas, tanta agressividade, tanto 
arrojo, etc.! Tenho tido contacto com varies oradores e par- 
lamentares, atuais e de todos os tempos! Estudei os discursos 
de Pitt, de Fox, de Burke, de Canning, Wilbeforce, de Peel, de 
d'Israeli, de Gladstone etc.. Passei em revista todos os grandes 
oradores dos parlamentos imperiais e nunca vi arremetida mais 
furiosa contra um governo, do que a deste discurso! 

Parece ele uma desesperada carga de cavalaria! 
O seu valor aumenta, pelo fato de estar o Senador Ellis 

isolado, contra 95% de Senadores governistas. 
Era bem um Daniel na cova dos leoes! 
Era um cristao lutando, contra as feras, na arena romana! 



Capituix) XV 

A S. PAULO RAILWAY 

Cousa curiosa, o Dr. Alfredo Ellis, sendo meio sangue in- 
gles, julgava as empresas britanicas com olhos mais rigorosos 
do que as demais, ou antes, para ele as empresas inglesas tinham 
obrigaqoes de respeitar as leis do pais, com mais rigor porque 
a Inglaterra sendo uma fortissima nagao, nao devia tirar par- 
tido disso e ir com a sombra do sen imenso poderio, amparar 
interesses particulares em um pais fraco como era o Brasil. 

O Dr. Ellis, em relaqao a Sao Paulo Railway, era o mesmo 
cavaleiro andante correndo atras de uma quimera, com sua lan- 
^a sempre enristada e querer ser o chicote do mundo. A Sao 
Paulo Railway tinha uma situagao privilegiada de ser boca de 
funil de toda a economia paulista, que tinha de pagar altos fre- 
tes para atingir o literal, com suas cargas de exportagao, x-esu- 
midas no cafe, que era uma mercadoria altamente valiosa, su- 
portando os fretes exageradissimos, como cobrava a empresa 
britanica. 

Para se perpetuar nesse monopolio de transportes, entre o 
Planalto produtor e o Litoral exportador, a privilegiada com- 
panhia impedia qualquer outra de atravessar a muralha do mar, 
com seus trilhos. 6ra, todo o monopolio e odioso! Assim, por 
dois motives a situaqao dessa empresa britanica era antipatica, 
cousa que se exacerbava pela suspeita de que a Sao Paulo Rail- 
way tinha duas escritas, das quais uma, a verdadeira e a outra 
falsa. Aquela destinada a Inglaterra, para uso interno e esta, 
para ludibriar o governo e as leis do Brasil, ficando assim pre- 
judicadissima a economia paulista. Alem dessas causas mais ime- 
diatas para ser alvo da mal querenqa geral, a companhia inglesa 
arcava com uma outra, mais remota, mas que calava muito no ra- 
ciocinio esclarecido do Dr. Ellis. E' que a S. P. R., chegando a 
Jundiai, nao quiz prosseguir com suas linhas pelo interior a 
dentro. 

Ela nao queria abrir zonas e se limitava a aproveitar o es- 
forqo das empresas que o fizessem. "Comia a came e se recusava 
a roer os ossos". 

Abrir zona? Ah! Nao! Isso era muito duro e exigia mui- 
tossacrificios ! Outros que o fizessem! E fizeram! A Paulista, 
a Mogiana e a Sorocabana e mais tarde a Araraquarense ou a 
Noroeste, abriram todo o hinterland paulista, para ser subsidia- 
rio dos capitais egoistas da S.P.R. Com essa norma de proce- 
der, a indesejavel empresa britanica obrigara a economia pau- 
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lista a fortissimo empate de imensos capitais, que foram retirados 
das nossas forqas ja anemiicas que assim enfraquecidas, ainda 
mais, fizeram diminuir o ritmo da nossa expansao. 

Fosse outra gente, que nao a pauista, o Governo Central te- 
teria realizado essa capitaliza<;ao, mas, em se tratando de paulis- 
tas, tudo teve que ser feito a nossa custa. 

A Uniao nao crava um prego em nosso Estado, que nao vise 
lucros diretos para seu Tesouro. Fosse isso norma geral no Bra- 
sil, nada teriamos a objetar! Ate seria uma conduta muito 
elogiavel e, que, nos paulistas aplaudiriamos, mas infeliz e 
desgraqadamente a Uniao vem sendo madrasta para com Sao 
Paulo, sendo mae gentil para com todos os outros, com os quais 
ela tern prodigalizado auxilios. 

Com isso, Sao Paulo teve de fazer aquilo, que a Uniao nao 
fazia, por odioso favoritismo e a Sao Paulo Railway, tambem se 
recusava a faze-lo, por odioso egoismo. Fizemos, mas era do- 
loroso ver que a egoista empresa inglesa estava aproveitando par- 
te da nossa euforia economica, a qual era desviada para alhures. 

Ora, por mais impassivel e sereno que se queira ser, nao e 
possivel se calar ante esse doloroso esbulho! 

Assim, a campanha em que o Dr. Alfredo Ellis se empe- 
nhou, durante mais de um quarto de seculo, contra a Sao Paulo 
Railway, nao foi por essa empresa ser inglesa, mas sim porque 
ela agiu contra os magnos interesses de Sao Paulo. 

O Dr. Ellis, ainda que filho de ingles, era um assimilado 
completo e absoluto, pelo meio ecologico, que o envolvia. Seria 
natural que, ele se religasse profundamente a terra, na qual ti- 
nha nascido e na qual vinha vivendo, ele e os seus. 

O sangue britanico, que o animava, nada tinha a haver com 
isso, a nao ser na outorga, que fazia ao parlamentar paulista, da- 
quela tenacidade anglo-saxonica, por ele evidenciada nas tres de- 
cadas em que, com solides inigualavel e com persistencia incrl- 
vel, martelou contra essa empresa e a favor do povo paulista. 
Todos os objetivos visados, pelo parlamentar paulista, vinte anos 
apos o seu falecimento, foram atingidos! A empresa perdeu o 
monopolio da ligaqao do Planalto com o Literal, com a Mai- 
rink-Santos e depois, em 1945, foi encampada, como pedia Al- 
fredo Ellis. 

Eis a mais bela vitoria, que poderia almejar um homem pu- 
blico! Eis a vitoria mais linda, que um "condotfieri" poderia 
desejar! 

Infelizmente ela so se efetivou vinte anos depois da morte 
do Senador Alfredo Ellis. 
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Mas, alem dos motivos expostos acima, que o Dr. Ellis ti- 
nha ao animar, na campanha contra a Sao Paulo Railway, havia 
mais um de carater pessoal. Foi o seguinte: 

A companhia inglesa tinha o seu contrato a se veneer em 1896 
e pleiteava a renovaqao do mesmo por mais 50 anos, obrigando- 
se a construir mais uma linha nova da Serra, cujo antigo fu- 
nicular ja nao dava mais vasao a carga, que aumentava onual- 
mente, na razao direta, em que as novas zonas paulistas iam sen- 
do devassadas e entregues a produqao de pujantissima economia 
estadual. 

Esses aumentos eram duplos, porque a importagao, sendo 
mera consequencia da exportaqao, esta aumentando, aquela, na- 
turalmente, deveria aumentar. 

Acrescia a seguinte circunstancia: a mercadoria cafe sen- 
do extremamente leve, em rela^ao o seu elevado valor, permi- 
tia a aquisiqao de mercadorias pesadissimas que eram importa- 
das. Com isso, as exportagoes paulistas, em regra, eram tres 
vezes mais leves que, as importances. Dai, o desiquilibrio, quanto 
ao peso, no intercambio, entre o Planalto e o Literal. A situaqao 
economica de Sao Paulo, apesar da Uniao, era das mais solidas 
e promissoras. A vista desses fatores, a Estrada de Ferro se pro- 
punha a realizar novos investimentos de capital, que melhoras- 
sem a ligagao, entre o Planalto produtor e o Litoral exportador, 
com o que o contrato, ate entao vigente deveria ser prorrogado, 
por mais cincoenta anos, afim de que, os 4 milhoes de libras, que 
a emipresa iria empregar, fossem remunerados. 

Com esse proposito, um tal Mister Fox procurou o Dr. El- 
lis, no escritorio, que este parlamentar tinha, a rua Direita e, 
depois de fazer calorosa invocaqao ao velho medico ingles, Dr. 
William Ellis, desenrolou uma serie de mapas e expos a mate- 
ria, concluindo, em dizer que, a empresa nao regatearia preQO, 
para obter o que queria. Era uma proposta de suborno. 

O Dr. Ellis, nao fosse tao extremado nos seus pundono- 
res e nao tivesse o seu temperamento explosive e ardoroso, exa- 
gerando a sua dedicaqao as causas, que abra^ava sempre entusias- 
ticamente, com aquele animo de "condottieri", espadachim a poe- 
ticamente atravessar os maiores perigos, por uma, muitas vezes, 
insignificante e longinqua quimera, nao teria dado importancia a 
ingenuidade de Mister Fox, este, ao ter a simplicidade de tentar 
realizar um suborno de um homem publico, deveria ter antes, se 
informado bem sobre a pessoa com quern se aventurava. O Dn 
Ellis era o homem mais rigido que tenho conhecido, em materia 
de susceptibilidades, a proposito de questoes de interesse publico. 
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Mister Fox propunha uma advocacia administrativa, com um 
objetivo inconfessavel. O Dr. Ellis dizia sempre que, a vida de 
urn homem publica deveria ser mais rutilante que, o a^o brumido 
das armaduras dos cavaleiros cruzados. A minima ferrugem 
constituia-lhes uma nodoa, que Ihes macularia a pureza. 

Ele, o Dr. Ellis tinha a sua vida publica protegida por uma 
couraqa mais espessa que a dos "dreadnoughts". Esse seria o 
melhor patrimonio, que ele poderia legar a sua posteridade. 

Por isso, a resposta, que o parlamentar paulista deu ao men- 
sageiro de Sao Paulo Railway, foi violenta e decisiva. 

— " Mister Fox, quando o Sr. iniciou sua palestra neste escritorio, 
fez bem em evocar a memoria de meu pai, que me exige um arduo tributo 
de respeito, pois, caso contrario, a sua saida por aquela escada seria pre- 
cipitada por uma extremada violencia, que eu sei ter para com quern 
tenha a coragem de me propor uma imoralidade dessas. Queira se reti- 
rar, antes que eu perca a paciencia 

Com esta, Mister Fox saiu e se dirigiu a outrem. 
Em fins de 1896, o contrato da Sao Paulo Railway estava 

renovado. Esse contrato terminaria em 1946. Terminou e a es- 
trada foi encampada pelo Governo Federal. Desgragadamente 
pelo Governo Federal!. 

* * * 

Sao Paulo sempre fora uma autarquia, isolada do resto do 
rnundo, pelas arestosidades da Serra do Mar. No seculo XVII, 
so o escravo indio podia ser exportado, porque ele se auto- 
transportava. No seculo XIX, so o cafe podia ser exportado, por- 
que era mercadoria de elevadissimo valor, em relagao ao seu pe- 
so e ao seu volume. 

No Senado, a primeira luta parlamentar do politico paulis- 
ta- foi alvejando a S.P.R. Logo no seu primeiro discurso feito 
em 20 de Junho de 1903. Depots, ate 1922 o Senador Ellis conti- 
nuou na campanha, contra a situagao abusiva dessa Companhia 
britanica. E' o que, se ve no seguinte discurso: 

A Companhia S. Paulo Railway vem de longa data fazendo o 
papel de bezerro, mas de bezerro esfomeado, ao qual nada satisfaz. De 
vez em quando procura forqar o ubere da vacca. E quanto mais cres- 
cido fica esse novo bezerro, mais insistentes, mais fortes sao as cabega- 
das que da no ubere, sempre na esperanga de que o leite des^a, segundo 
a phrase muito commlum entre os que se entregam a industria de lac 
ticinios. 
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Este anno, ja por quatro vezes, tentou o "bezerro" dar cabeqadas 
no pobre ubere da lavoura paulista. E, sendo certo que o leite desce sempre 
apos essas cabegadas, nao e menos oerto que o bezerro ainda nao esta sa- 
tisfeito. 

Para que V. Ex., Sr. Presidente, avalie ate onde vae a ganancia des- 
sa companhia, nada mais precise fazer do que apresentar a consdderagao 
do Senado um ca'culo extrahido do relatorio do Sr. Ministro da Viagao, 
o qua! vem publicado na primeira pagina da exposigao que S. Ex. fez 
sobre a receita kilometrica das nossas principaes estradas de ferro. Es- 
se calculo, com ser de origem official, e muito curioso. 

A Sao Paulo Railway, Sr. Presidente, tem uma receita kilometrica 
de 124 contos, ao passo que a Companhia Paulista de Estradas de Ferro 
so tem 25:176$344; a Central do Brasil, 23:831$090; a Comipanhia Mo- 
gyana, 13:538$600; a Companhia Sorocabana, 12:071$669; a Leopoldina, 
9:296$023; a Great Western, 6:601$419; a Auxiliare do Rio Grande do 
Sul, 6:397$466; a Oeste de Minas, 5 :913$033; as Estradas do Parana e 
Santa Catharina, ,S;658$518; a Rede Sul Mineira, 4:12ICI$788; a Rede 
Cearense; 3:396$923; a Viagao Bahiana, 2:937$819; a Great Southern, 
do Rio Grande do Sul, 1:809$992, e a Caxias e Cajazeiras, 1:664$415. 

Isso quer dizer, Sr. Presidente, que essa empreza, na America do 
Sul, e talvez a que tem maior renda kilometrica. 

Pois, apezar disso, ella, qqe outr'ora gastava apenas 40% de sua 
renda com o custeio das suas linhas, hoje despende 80%, com o fim pre- 
concebido de diminuir a sua renda liquida, para conseguir do Governo 
a outorga de novos favores. 

A vista da quarta reclamagao, pedindo augmento de tarifas, eu 
que ja em agosto de 1920, tinha, desta tribuna, reclamado contra proce- 
dimento dessa insaciavel empreza, em outubro, em longo discurso que 
aqui pronunciei, chamei a attengao do illustre Mdnistro para que nao 
concedesse novos favores, para que nao abrisse aporta a novas concessbes, 
que, futuramente, quanto tivermos de encampar a linha, iriam onerar 
o Thesouro, como succede presentemente com a lavoura, com a populagao, 
com a communhao paulista. 

Si nao me engano, quando em outubro do anno passado, orei, re- 
clamando a attengao do honrado Mlinistro, lembrei a conveniencia de le- 
var a uma conta separada esse augmento caso S. Ex. julgasse convenien- 
te dar-lhe uma percentagem maior. 

E' necessario definir a situagao. O Lord Bessoborough, que hoje 
esta occupando o cargo outr'ora desempenhado pelo Lord Balfour, tem o 
•empenho de evitar — tome nota o Senado, tome nota o paiz — a en- 
campagao da S. Paulo Railway. 

A directoria dessa empreza premedita a execugao, de um novo pia- 
no para protelar a encampagao por mais trinta annos, como fez em 
1897. 
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Naquella occasiao, ella promoveu uma crise de transportes, merce da 
qua! deu um prejuizo colossal ao Estado. Agora, pretende, de novo, ar- 
ruinar a estrada, para nos obrigar a fazer uma novagao de contracto, ou 
entao, obter um lucro 'iquido que tome a operacao quasi inviavel para o 
Thesouro brasileiro. 

V. Ex. sabe, Sr. Presidente, que vae servir de base para a regulariza- 
gao desse assumpto o lucro liquido do ultimo quinquenio. Ora, se o prazo pa- 
ra a encampagao e justamente este que vae decorrer agora — de 1922 a 
1927 — estamos chegados ao quinquenio cuja renda liquida vae servir para 
o calculo da emissao das apolices, cujos juros deverao corresponder a 
media da renda liquida do quinquenio. Esta claro que, se a renda subir, 
maior numero de apolices sera necessario para indemnizar a companhia. 
Portanto, e do nosso interesse que o estrada nao tenba a renda irtuito ele- 
vada, ao passo que o interesse da companhia e, ao contrario, aumentar os 
seus lucros liquidos e os seus dividendos, de modo a eleval-os a tal al- 
tura que torne impossivel a operagao. Para este fim foi que veio Lord 
Bessborough ao Brasil. E foi para obviar a execussao desse piano ma- 
chiaveLico e jesuitico que eu, desta tribuna, em outubro do ano pasado, 
denunciei-o ao paiz, como denunciei em 1920 o piano dps americanos, no 
tocante a nossa safra do cafe. 

Presidente, eu venho accentuar o proposito daquella companhia ga- 
nanciosa contra os interesses do Brasil. Basta dizer que, em 30 annos, 
ainda ella continua com o nosso systema obsolete de cabos, nos pianos 
inclinados. Ainda nSo estudou um trajecto de adherencia aos trilhos 
para os seus trens, de maneira que mantemos, depois de 50 annos de cus- 
teio de uma estrada, o mesmo processo antiquissimo e de trafego limitado 
— os pianos inclinados, cabos para puxarem os trens, cousa que nao se 
faz mais em parte alguma do mundo em estradas de trafego intense como 
e o daquella linha. Nao temos a electrificagao, nao temos, absoluta- 
mente, as vantagens e os progressos que o augmento de trafego como o a 
que attingio a companhia, em poucos annos determina! 

Pois bem, diante de uma situagao diesta ordem, nao so em 19 de, agos- 
to de 1920, chamei a attengao do Governo para o facto, como, em outubro 
do anno passado reiterei a minha argumentagao, demonstrando o perigo 
que pairara sobre nos, si, porventura, nao resistirmos aos pedidos e so- 
licitagoes da directoria dessa empreza. 

Entretanto, Sr. Presidente, a imprensa de minha terra, em logar de 
apoiar o velho Senador que outro objectivo nao tern nesta tribuna si- 
nao o de zelar ciosamente pelo interesse publico, laconicamente, em suas 
noticias, diz apenas: " O Senador, empregando os mesmos argumentos, 
tratou da questao do cafe e de tarifas de estradas de ferro". 

Sr. Presidente, eu teria muito prazer em dar aos meus djscursos 
uma feigao litteraria, ao agrado da imprensa da minha terra, si, porven- 
tura, o assumpto nao fosse arido por sua natureza. V. Ex. sabe que ha 
muitos annos, venho discursando sobre o nosso edificio, o sonhado edifi- 
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cip para o S^nado; sabe que o assumpto nao comporta voos de imaginagao 
nem novos argumentos; sabe que sobre o cafe nao posso fazer discursos 
acaderpicos, contrarios, alias, a minha indole de homem positivo e prati- 
co, conforme a educagao que tave. Assim, tambem, as tarifas de estradas 
de ferro sao um assumpto arido, que nao pode agradar a imprensa; porem, 
essa mesma imprensa poderia, pelo menos, reconhecer o esforgo que fago 
em estar vigilante, tratando, como trato, nesta tribuna, exclusivamente, 
nao de interesses individuaes, mas de interesses que fundamentalmente se 
relacionem com o accrescimo do patrimonio nacional. (Pausa). 

A S. Paulo Rai'way, Sr. Presidente, esta funcionando, ha 55 annos 
no meu estado e ate hoje ainda nao levantou a planta para uma es- 
trada que se prolongasse pela serra de Santos —• Paranapiacaba e fizesse 
o percurso entre Santos e nossa capital, empregando adherencia aos tri- 
thos pelos trens. Ate hoje nao eletrificou o trecho da serra; e, tendo ob- 
tido em 1897 a prorogagao por mais trinta annos, limitou-se a dobrar a 
linha, continuando. porem, a empregar o mesmo systema obsolete de trac- 
gao por cabos, nos seus quatro pianos inclinados, process© que ja nao se 
emprega em parte alguma do mundo, principalmente em estradas de tra- 
fego interno, como e a de que trato. 

Se ao menos a sua directoria tivesse procurado os meios de electri- 
ficar o treoho da Serra, claro e que nos daria um consolo, esperando que 
nao se limitaria seu trafego, como vae se limitar, produzindo uma crise 
tremenda de transporte, quando se aproxima justaraente o termo do pra- 
zo para a encampagao, que se data em 1927. 

Allega a empreza, Sr. Presidente, que nao podlia fazel-o, porquanto 
augmentaria extraordinariamente o seu capital, nao the sendo possivel le- 
v an tar a somma necessaria, estando, como esta, tao proximo o fim do pra- 
zo para a sua encampagao. 

Pergunto: ha ou nao occulto abi um sophisma pois trata-se de uma 
estrada que e considerada a primeira do mundo, pelo valor dos seus ti- 
tulos, que sao guardados na carteira da casa Rotschild, como titulos es- 
peciaes igual aos bonus e ao " stock" do governo ingles ? Esta claro que 
sim, porque bastaria um enlendimento entre a directoria da S. Paulo 
Railway e o Governo. A directoria poderia electrificar as suas linhas 
mediante um accordo para que a importancia despendida nesse melho- 
ramento fosse tomada separadamente, obrigando-se o Governo Federal a 
indenizal-a. 

A S. Paulo Railway nao o fez e nem pretende fazel-o, porque o pia- 
no occulto da sua diretoria consiste em crear uma nova crise de trans- 
porte, exactamente como fez em 1895, occasiao em que deu um prejuizo 
de 35 a 40 mil contos ao commercio, a industria e a lavoura do Estado de 
Sao Paulo. E' a politica da faca ao peito. 

Tomando-se o povo inglez em collectividade, e nobillissimo. E' um 
povo que se deve sentir orgulhoso, porque alem da Inglaterra ser a mae 
de nagoes, e o asylo da liberdade. Nenhum mais nobre e a prova e que 
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Napoleao, a bordo do "Northumberland", quando seguia desterrado para 
essa ilha perdida no meio dos mares do Pacifico, disse; " Povo, um so, 
que e o inglez; os diemais nao passam de meras populagoes 

Pois bem. Sr. Presidente, o povo inglez que, como colectividade, e 
nobre, quando se trata dos interesses de suas companhias, e de uma ga- 
nancia extraordinaria, julgando que todios os povos e todos os paizes teem 
obrigagoes para com ellas e ellas nenhuma para com o povo. Isso, ver 
se-ha " brevemente ", em uma campanha que vou iniciar. 

Ahi esta a razao por que a S. Paulo Railway, tendo nos cofres ura 
fundo de reserva igual ou superior ao seu capital primitivo, ainda vem,- 
perante o Governo Federal, representar o papel de mendigo de porta de 
confraria, ou de convento rico. (Riso). 

Quando e para distribuir dividendos, lucres fartos e abundantes re- 
colhidos naquela terra, ella o faz adiantando " bonus", dando bonifica- 
goes antecipadas, levando quantias ao fundo de reserva, para depois dis- 
tribuir um dividendo a seu modo, a seu gosto; quando, porem, quer re- 
clamar augmento de tarifas, chora miserias! 

Nao se pode, Sr. Presidente, nem nos brasileiros podemos esque- 
cer o procedimento que teve a directoria ingleza com o nosso inolvidavel 
patricio o Visconde de Maua. 

O Senador ha de me desculpar a digressao, que vou fazer, alias 
imprescindivel para que se possa bem aprehender a psychologia daquella 
empreza. 

A directoria da Ingleza havia feito um contracto com a Sharp & Fi- 
Ihos, para a construcgao da primitiva linha. Naquella epoca inventou-se 
na Inglaterra um systema de "panellas de ferro", para poupar dormen- 
tes. Sharp & Filhos, adoptando esse systema, importaram grande quan- 
tidade dessas panellas. 

Mais tarde, em experiencias, ficou verificado que ellas nao serviam, 
tanto que houve varios desastres, um em 1865, causando varias mortes, 
justamente no primeiro trem de experiencia que vinha de Santos a Sao 
Paulo. Em virtude desse fracasso os empreiteiros primitives faliram, de- 
vido ao grande prejuizo que tinham soffrido com a aoquisigao dessas pa- 
nellas. 

Quer dizer, Sr. Presidente, que a situagao era esta: a estrada nao 
ficaria concluida porque os empreiteiros haviam fallido. 

Sharp, que era um homem honesto, amigo do Brasil, bateu as por- 
tas do Banco Maua, e, alii encontrou no grande brasileiro o apoio e o 
auxilio neoessarios a conclusao da linha. Aberta foi a caixa do Banco 
Maua, de onde Sharp retirou, mais ou menos, tres mil contos, com os 
quaes poude concluir a linha. 

Justo era, Sr. Presidente, que a directoria da S. Paulo Railway, at- 
tendendo a essa circunstancia, entrasse, pelo menos, em accordo com o 
Banco Maua para que elle resarcisse o prejuizo, si, porventura, nao Ihe 
fosse feito o pagamento dessa somma adiantada aos empreiteiros. 
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Pensa V. Ex. que a directoria contribuiu com mais um vintem? Ab- 
solutamente; recusou o pagamento. Dahi, a reclamaqao judicial de 
Maua a justiga brasileira, que Ihe deu razao, enquanto que a Ingleza 
deu a companhia, levando Maua a fallencia e a ruina de centenares de 
creagoes e de emiprezas novas auxiliadas pelos capitaes daquelle grande 
brasileiro dentro e fora do paiz. 

Sr. Presidente, o caso pode ser comparado (e eu gosto muito de fa- 
zer comparagoes) ao do millionario que houvesse incumbido alguem de 
levar um thesouro das suas jazidas de brilhantes, tendo combinado previa- 
mente o prego do transporte, e que o empreiteiro, forgado a atravessar, em 
canoa, um rio, rivesse naufragado, tendo, porem, a felicidade de serem sal- 
vos, elle e o thesouro por um outro canoeiro. 

Ora, o dono do thesouro estava sciente e consciente de que, si nao 
fosse esse socorro opportune, o empreiteiro perderia, com a vida., o pro- 
prio thesouro que transportava. 

Ha duas consciencias, ha duas justigas? 
Claro e que o dono do thesouro devia remunerar aquelle que evitou 

que a sua riqueza fosse para o fundo do rio, prestando soccorro oppor- 
tuno. 

Pois a Ingleza nao fez nada disso, nem mesmo diante da fallen- 
cia de Maua. 

Mais uma vez, desta tribuna, rememoro estes factos para que constem 
dos " Anaes" a nossa gratidao e o tributo de respeito que devemos ao 
grande brasileiro, que falliu porque prestou o seu auxilio a uma compa- 
nhia estrangeira, que, apezar de riquissima, nunca se lembrou de resgatar 
para com elle a sua divida de honra nem de cumprir as promessas que Ihe 
havia feito " manhosamente como e do uso" entre as companhias in- 
glezas. 

O intuito da Companhia Ingleza e obter uma nova prorogagao do 
contracto que Ihe assegure mais trinta annos de exploragao. O Governo, 
porem, dliante das allegagoes da empreza, nao deve ser tao prodigo. Ao 
contrario, deve mandar de novo examinar a escripta dessa empreza, para 
verificar se, de facto, os seus dividendos estao abaixo do minimo que o 
contracto Ihe assegura; 7%. 

Eu vi, publicado nos nossos jornaes diarios o parecer do illustre en- 
genheiro, inspector de estradas de ferro, Dr. Palhano de Jesus. Nao co- 
nhego pessoalmente S. Ex. Sei, porem, porque tenho as melhores infor- 
magoes a seu respeito, que e um homem de honra, que e um homem de 
competencia, que e um grande engenheiro. 

As allegagoes que S. Ex. adduz para justificar a medida sao as ar- 
ticuladas pela empreza, que, com a apresentagao do controcto primitivo, e- 
xige o cumprimento de uma clausula que determina augmento de tari- 
fas sempre que os dividendos forem inferiores a 7%. Mas esse parecer do 
nobre engenheiro vem entrar em conflicto com o relatorio confeccionado. 
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por ordem do actual Ministro da Via^ao, por uma conimissao distinctis- 
sima, presidida pelo Sr. Dr. Aarao Reis, que e um nome nacional, 

Escusado e, Sr. Presidente, encarecer ou louvar a capacidade e a ho- 
norabilidade deste nosso conterraneo. Alem de S. Ex., como chefe, faziam 
parte dessa comissSo, como seus auxiliares, o eiigeniheiro Luiz Carlos da 
Fonseca, que, alias, esta trabalhando no gabinete do Ministro e o actual 
fiscal da Ingleza. 

Pois, Sr. Presidente, o Sr. Dr. Palhano de Jesus, sem se referir ab- 
solutamente ao relatorio mandado confeccionar pelo Sr. Ministro da 
Viaqao, apos um exame mjnucioso da escripta dessa companbia, proce- 
dido por esse triumvirato, lavra um parecer concedendo a Ingleza um 
accrescimo de tarifas que vem a ser o quarto que ella obtem. 

Note bem o Senado: e este o quarto augmento de tarifas, de Ja- 
neiro para ca, importando cm um augmento sobre os fretes de 45%! 

E, como a outorga u'tima e de tarra cambial, se o cambio, por- 
ventura, descer a 6, a empreza podera cobrar ate 58% mais do que as pri- 
mitivas! 

Sr. Presidente, deante de uma situa^ao dessa ordem, claro e que, 
tendo eu me batido, nesta tribuna contra essa ganancia, e pronunciando, 
no dia 13 de outubro do anno passado, longo discurso sobre este caso, 
chamando a attengao do Senado para os pianos da S. Paulo Railway, re- 
velando aos olhos do paiz esse sophysma de se encapatar aquella directo- 
ria com o manto esburacado da miseria, como esses mendigos que morrem 
subitamente, encontrando-se com elles sommas avultadas; fazendo a 
" camouflage" da pobreza e da mliseria, quando ella tern um fundo de 
reserva equivalente ao seu capital primitivo. 

Sr. Presidente, a situagao do meu Estado e muito grave; o desequi- 
librio e profundo. Uma alteragao de tarifas, dessa natureza vem produ- 
zir uma desorganizagao completa em todos os orgamentos e calculos. 
Nao e possivel continuar o Governo a concorrer para difficultar a situa- 
gao actual do commercio, da lavoura e da industria do meu Estado. 

Ja demonstrei, Sr. Presidente, que nenhuma estrada de ferro do 
Brasil tern uma renda kilometrica que de longe se possa comparar com a 
que aufere a Companbia Sao Paulo Railway. Ja demonstrei, no meu ul- 
timo discurso, que a relagao dessa renda e de 124 a 125 contos de rfeis 
por kilometro, para 25 contos de reis da Paulista, 24 a 25 contos para a 
Estrada de Ferro Central, o que quer dizer que a renda kilometrica da In- 
gleza e cinco ou seis vezes maior, comparada com a que aufere a Com- 
panbia Paulista. 

Como e que uma estrada nestas condigoes, com uma renda kilome- 
trica de 125 contos, vem fingir pobreza e miseria, arrancando ainda uma 
migalha as mesas ministeriaes ? 

Nao se tolera uma situagao desta ordem, e dahi as reclamagdes que 
surgem constantemente. 

Ainda boje, ao entrar no recinto do Senado, recebi uma carta de 
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um paulista patriota, collaborador da imprensa de S. Paulo, dizendo o 
seguinte, como eco da opiniao geral: 

" Daqui, de Santos, de todos os lugares do interior continuam todos 
occupando-se das tarifas e dos seus augmentos. 

A Inspectoria Federal das Estradas, aqui, nada faz, absolutamente, 
deixando os serviqos da Ingleza a matroca, nao fiscalizando absolutamente 
cousa alguma. O material e velho e imprestavel. Os carros de passagei- 
ros de primeira e segunda classes, remendados e sujos. Os trens de su- 
burbios nao tem qualificagao, pois sao ainda os primitivos. Releve- 
me, etc." 

Por outro lado, Sr. Presidente, o augmento de tarifas e extraordi- 
nario. Nao quero fazer um estudo comparativo, porque seria diemasiado 
longo. Basta consignar, para exemplificar, o augmento das passagens. 

A S. Paulo Railway cobra, actualmente, de S. Paulo, a Santos, ida 
e volta 15$, quando, antigamente, cobrava 9$500 por esse mesmo per- 
curso, que e de 79 kilometros. Quer dizer que ha um augmento de S$500, 
ao passo que a Mogyana, por egual percurso, cobra 7$, a Central 8$700, a 
Paulista 7$ e a Sorocabana 9$400. A Ingleza, ida e volta, cobra 15$, 
11$600 a Mogyana, 13$100 a Central, 11$200 a Paulista 15$100 a Soro- 
cabana. 

'Quer dizer que o augmento e de quasi 60% na tahela de passageiros! 
Comprehende V. Ex., Sr. Presidente, que semelhante augmento vem 

alterar completamente todo o Estado de Sao Paulo, arrastando os que 
de seu trafego precizam a uma situagao angustiosa. 

Logo que a Ingleza "biscou" — desculpem-me a expressao, porque 
ha termos que vem muito ao caso — a lavoura um tanto animada, gra- 
gas a me'horia de pregos que a defesa do cafe trouxe ultima- 
mente, entendeu que "tambem" era chegado o momiento della " enibar- 
car sua bisca", imitando aquelle sadhristao que jogava com a Nossa 
Senhora. 

Nao e de mais que ainda uma vez conte ao Senado essa historia do 
saohristao. 

A caixa das esmolas estava repleta. O sachristao fechou as portas 
do templo, armou a mesa, preparou o baralho e disse; " MJnha Nossa Se- 
nhora, agora vamos jogar uma partida de bisca". 

lExcusado e dizer, Sr. Presidente, que em breve o conteudo da caixa 
de esmolas estava na escarcella do sachristao e Nossa Senhora " limpa! 
(Riso). 

'Tudo isso foi feito sem um protesto da Santa que continuou com o 
mesmo aspecto sereno e doce, no seu nicho, sob o reflexo de seu diadema. 
Ao levantar da mesa, o sachristao olhou para Nossa Senhora, e, ajoe- 
Ihando-se, disse,: " Realmente a Nossa Senhora estive muito caipora 
este anno; vamos esperar que para o anno seja mais feliz". E sahiu com 
o total das esmolas. 

A Ingleza, Sr. Presidente, tem um thesouro em caixa, thesouro su- 
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perior a dous milihoes esterlinos, representado pelo seu fundo de reserva. 
Entretanto, a despeito disso, ainda vem pedir algumas migalhas, dispu- 
tando a lavoura o pouco que ainda Ihe resta, esquecida de que so agora 
ella, a lavoura, podera melhorar um pouco a sorte que Ihe tem sido 
tao dura! 

* * ♦ 

Todo esse descomunal esforqo, visando melhorar a ligaqao 
do literal ao Planalto, problema secular, do qual proveio a nossa 
forma^ao economica, determinando a nossa configuraqao social, o 
Senador Ellis dispendeu, em beneficio de sua sagrada terra, de 
seu povo e, mais particularmente da nossa classe agricola! 

Felizmente, esses esforqos nao foram em vao! 
Hoje a ferrovia e do Governo! Desgraqadamente ainda e 

do Governo Federal... Nao demorara o dia em que essa es- 
trada fique para Sao Paulo. E' imperioso que isso aconteqa. 

Hoje, porem, o problema da ligaqao do Literal ao Planalto, 
parece resolvido, mais ou menos como queria o Senador. 

"Nao ha mal que nunca se acabe"! 



Capitulo XVI 

O CAFfi 

(PRIMEIRA EASE) 

O Cafe e a base do edificio paulista! Tudo em S. Paulo e 
devido ao cafe! fiste e a causa de todos os fenomenos que tes- 
temunhamos ! A nossa riqueza economica, a nossa densidade de- 
mografica, o nosso indice de urbanizaqao, a nossa policultura, 
nosso sistema ferroviario, a nossa industrializaqao, etc. nao pas- 
sam de meras consequencias da cultura cafeeira e foi quem des- 
bastou o terreno, promoveu a civilizagao do Estado, atraiu imi- 
graqao, formou os capitals, edificou as cidades, extendeu as fer- 
rovias e as rodovias, etc. Eu ja disse, deviamos ja ter erguido um 
grande monumento ao cafe no solo glorioso de Piratininga!. 

Sim pois toda a prodigiosa maquina administrativa paulista, 
toda a formidavel organizaqao economica de Sao Paulo, toda a 
sua excepcional concentraqao demografica, toda a sua enorme 
area cultivada, todo o seu aparelhamento sanitario, os seus ins- 
titutes cientificos, a sua maravilhosa estruturaqao social, a sua 
magnifica organizaqao do ensino, o seu total capitalistico acumu- 
lado, os seus parques industrials, as suas fontes de energia ele- 
trica e hidraulica, etc. tinham e tern por fundamento o cafe! 

Para Sao Paulo, o cafe era e e a viga mestra de toda a sua 
razao de ser e se resumia como se resume ainda, no problema 
maximo da sua economia. Ate o inicio do presente seculo, a si- 
tuaqao economico-financeira do cafe era de franca euforia, mas 
uma grande safra havia desequilibrado a oferta e a procura dessa 
preciosa mercadoria, de modo que, o espectro sombrio do Ada- 
mastor da miseria ameaqava a classe da agricultura cafeeira. 

A proposito dessa lavoura, o senador Alfredo Ellis, empol- 
gado, dizia com entusiasmo visivel, em 1906, transparecido no 
seguinte trecho de seu discurso: 

" Raro e o brasikiro que tem isso na sua propria consciencia. Nin- 
guem pode avaliar o que e a lavoura de cafe em S. Paulo. 

Oitocentos milhoes de cafeeiros representam, Sr. Presidente, rique- 
za superior as jazidas aurlferas de qualquer parte do mundo. As minas. 
da California, tao invocadas como symbolo de riquezas, estao longe de 
rivalizar com a lavoura de cafe de S. Paulo. La, a riqueza era extrai- 
da do solo, e portanto, incerta, ao passo que a lavoura de cafe de S. Paulo, 
e feita pelo brago e esforgo humanos ". 
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E' natural esse entusiasmo, pois, o senador Alfredo Ellis 
tratava de encarecer uma fonte de riqueza, que ele havia tornado 
parte na feitura. Assim, a lavoura de cafe, era, em parte, pro- 
duto do seu esforqo, do seu dinamismo, da sua energia, da sua 
capacidade de trabalho, da sua ciencia da lavoura, etc.! Nesse 
caso, ele falava, quase que, em causa propria, pois a lavoura de 
cafe era bem filha de sua vigorosa mocidade! 

Dai o seu fogoso entusiasmo, que ele tao bem sabia comuni- 
car a todos que o ouviam! 

Como diziamos, densas nuvens negras toldavam os horizon- 
tes cafeicultores de S. Paulo, nesse comeqo do seculo XX. Foi 
entao que o senador Ellis abordou o assunto, que pela vez, pri- 
meira, foi, de modo mais completo, levado ao Parlamento Nacio- 
nal. E este ja havia anteriormente sido tratado, mas nao o tinha 
ainda sido de uma forma concreta. Assim, o senador falava no 
Senado: 

" Posso, desassombradamente, affirmar e; estao ahi os Annaes para 
provar que eu, desde 1894 venho cuidando dos interesses da nossa lavou- 
ra em geral. Em relagao a do algodao, ha na Camara dos Deputados pro- 
jecto meu..." (Discursos Parlamentares, Alfredo Ellis, vol. I, 82; 
Anmes do Semdo). 

Agora, nao, o senador Ellis apresentava uma proposta efe- 
tiva a respeito. Em primeiro de Julho de 1903, ele apresentava 
o seguinte projeto: 

" Artigo 1.° — Pica o Governo autorizado a pronwver, de accordo 
com os Estados productores, com capitals nacionais ou estrangeiros, os 
meios de defender e valorizar o cafe. 

Artigo 2.° — Pica o Governo autorizado a fazer as operagdes de 
credito necessarias para execugdo da presente Lei. 

Artigo 3.° — Revogam-se as disposigoes em contrdrio". 
Sala das Secgoes, 1.° die Julho de 1903 

Alfredo Ellis 

A super produgao abarrotava os mercados de consumo, de 
modo que, os pregos que, ate entao haviam estado altos, cairam 
fragorosamente. 

Seria precise que, fosse por um organismo qualquer, retira- 
do do mercado o excesso da oferta sobre a procura, para entrar, 
com esse excesso, em ano de produgao menor, suprindo o con- 
sumo. fisse equilibrio, que fatalmente deveria ser o infalivel re- 
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gulador dos preqos, so deveria ser realizado pelo poder publico. 
Assim, justificando o projeto supra, dizia, no Senado, o parla- 
mentar paulista: 

" Para a lavoura, que e a grande creadora desse credito, para a la- 
voura que e a classe que mais contribue para a prosperidade, para a rique- 
za e grandeza do paiz, nada, absolutamente nada se tern feito". 

O projeto, como se ve, nao especificava a forma, de como 
deveriam ser feitas a valorizaqao e a defesa do cafe. Era o 
germe da ideia! O arcabouqo do principio! Com o tempo, a 
ideia ai gerada, com o processo gestatorio da mesma, deveria ir 
a seu termo. O arcabouqo no projeto contido, deveria ser reves- 
tido! O projeto do senador Ellis, contem a mesma ideia, o mes- 
mo principio basico, porem, que tern presidido , ate hoje, todo o 
processo da defesa do cafe. 

Tudo, que se tern feito, em meio seculo, se assenta no 
principio economico, consubstanciado nesse velho projeto do 
Parlamentar paulista, o qual foi, sem duvida, o antepassado, o 
prototipo de toda a defesa e a valorizaqao do produto. Meio se- 
culo de vida economica nao o substituiu. Ideia nova nao surgiu, 
nessa primeira metade do seculo XX, para alicercear a defesa e 
a valorizaqao do cafe, de outra maneira! 

O primitivo projeto era, como deveria ser for^osamente, 
lacunoso! Depois, ele deveria ser aperfeiqoado! O proprio se- 
nador Ellis apresentou, nesse mesmo mes de Julho de 1903, um 
substitutivo, marcando com precisao a quantia de 100.000 con- 
tos de reis, para que o governo federal defendesse o produto. E' 
que, ele tinha visto que, o seu projeto primitivo precisava ser 
completado. Assim, dizia o senador Alfredo Ellis, a 11 de 
Agosto de 1903: 

" Sr. Presidente, nao me surprehendeu o parecer da nobre Commis- 
sao de, Fnanqas sobre o projecto que tive a ihonra de apresentar a consi- 
deragao do Senado, por dois motivos; 

Primeiro, porque o projecto tinha de facto grande amplitude e dava 
ao poder executivo poderes ilHmitados para debellar a crise do cafe. 

Faltava estipular, com precisao, a somma que deveria ser empregu- 
da pelo Governo, para o fim em vista. Era uma prova de confianga ao 
honrado e illustre Presidente da Republica. 

ISegundo, porque o assumpto era e e, segundo me parece, comple- 
tamiente desconhecido do Senado. Pela primeira vez, a lavoura do cafe 
batia as portas do Poder Legislative pedindo auxilio e remedio aos seus 
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males. Rei outrora, hoje mendigo, precisava de um patrono que Hie 
traduzisse as queixas... (" Discursos Par lament ares", Alfredo Ellis; 
Annaes do Senado). 

Justificando a ideia, que encasulada no seu projeto e que ho- 
je vem sendo a viga mestra da defesa do cafe, o Senador Alfredo 
Ellis, recorrendo a sua ilustraqao em admiravel sintese, dizia a 
22 de Julho de 1903: 

" Temos um exemplo palpitante nos brilhantes do Cabo. Quando 
Cecil Rhodes foi a Kimberley, encontrou as emprezas da minera^ao de 
brilhantes completamente fallidas. Examinando e estudando o problema, 
verificou que a baixa do brilhante era devido a excessiva offerta e veri- 
ficou mais que as minas de Kimberley representavam 65% na produqao 
mundial. 

Pois bem, Sr. Presidente, com eses 65% elle organizou o syndicate 
chamado Companhia De Beers, fundindo nesta todas as emprezas entao 
existentes. 

Dahi por deante o trust que outra cousa nao era comegou a marcar 
o prego dos brilhantes, nos mercados do mundo, antecipando as cotagoes 
com antecedenoia de mezes. 

Enriqueceram todos e o proprio Cecil Rhodes tambem e, em tao 
vasta escala que alem de ter dado a sua Patria a provincia da Rhodesia, 
passa por ter sido o inglez que mais foi util a sua terra. 

Isto que se fez com o brilhante que nao e genero de primeira nem de 
segunda niecessidade, ponque e objeto exclusivamente de luxo, porque nao 
o faremos nos com o cafe, quando dispomos de 82% da produgao mundial? 

E' evidente que, estamos morrendo por gosto! 
Sera possivel que nao encontre, para um negocio tao seguro como 

esse, o capital preciso? Nao posso acreditar. 
Se fosse possivel organizar-se o trust, o prego do cafe voltaria a 

ser o que era outr'ora..." ("Discursos Parlanwntares", Alfredo Ellis, 
Annaes do Senado). 

fisse principio economico foi aproveitado em todas as fa- 
ses da defesa do cafe, mas o primeiro, que dele se lembrou para 
o nosso principal produto, ficou em impenetravel esquecimento. 
Ingratidao dolorosa! 

Cecil Rhodes, hoje e tido, na Inglaterra, como super-ho- 
mem, mas a lavoura paulista nao tern a minima lembran<;a de 
quern partiu, no Parlamento Nacional, a ideia, que foi aplicada 
por decadas na defesa do cafe. 

Ignorancia contristadora! 
Tivesse sido esse principio aplicado corretamente, tal como 

sonhara o senador Ellis, a lavoura paulista teria lucrado cente- 
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nas de milhares de contos de reis. Mas, os D. N. C. odiosos, 
manobrados por gente exotica, as incineraqoes estupidas, des- 
virtuaram a primitiva ideia do velho parlamentar paulista, que 
achava que, o ideal seria ser feita a defesa, pelo Estado e nao pela 
Uniao. 

Isso ele me disse, muitas vezes! 
O parlamentar paulista, velho lavrador, conhecia o pro- 

blema como ninguem! 
file cuidava de assuntos economicos pertinentes ao seu Es- 

tado, nao por interesse proprio, pois pertencia a classe afetada; 
mesmo depois que, nao mais pertencia, continuou a emprestar 
a defesa do cafe, o maior de seus esforqos e o maximo de seu en- 
tranhado interesse. 

No seu Arquivo de guardados achei, apoz o seu falecimen- 
to milhares de recortes de jornais de estudos de estatisticas, de 
graficos, de cartas, depoimentos de altas personalidades no mundo 
do cafe, da sua produgao, do seu comercio, ou da sua propa- 
ganda. file conhecia o problema do cafe a fundo, partindo sem- 
pre do velho postulado, que consagrava desde 1903, nas suas pa- 
lavras pronunciadas a 20 de Junho desse ano: 

" Sr. Presidente, ninguem produz sem esperanfa de lucro!" 

file tratava desse assunto, porque, como ele mesmo dizia em 
1903 da Tribuna do Senado; 

Sr. Presidente, tomei perante a classe da lavoura o compromisso de 
defender seus interesses nesta Casa. Venho cumpril-o". 

Com esse objetivo, preparando previamente a atmosfera, o 
Senador Ellis dizia: 

" Ah! Sr. Presidente, para o negro, para o escravo outr'ora havia a 
longinqua esperanga die ressurreigao para a liberdade, entretanto, para o 
misero lavrador, para o desherdado da sorte, para o indigente de hoje, 
nao ha, nessa longa noite polar, povoada lugubremente de pezadellos, nao 
ha quem divise na fimbria do horizonte a menor restea de luz que hie 
annuncie a hora da regeneragao". 

Sempre com esse mesmo objetivo, preparando o ambiente 
para apresentar o seu projeto, que concretizava a ideia "mater" 
da defesa do produto que, ate hoje, meio seculo depois, e ainda 
a viga mestra da nossa politica cafeeira, o senador Alfredo El- 
lis insistia: 
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" Ha, Sr. Presidente, um phenomeno pihisico vulgar e muito conheci- 
do, que traduz o meu pensamento e corporifica a situagao actual. 

Nas noites hybernais, nota-se ao amanhecer, nos vidras e nos crys- 
taes pontos de condensaqao de huroidade que, reunindo-se uns aos ou- 
tros, escorrem como lagrimas! 

Pois bem, Sr. Presidente, o Senado e a Camara dos Deputados de- 
vem ser os grandfes crystaes, os condensadores das lagrimas das classes 
que soffrem porque o calor do patriotismo deve ser intense mais aqui e 
la e, sendo mais intense, deve enxugar essas lagrimas e mais promp- 
tamente mitigar os sofrimentos e as dores que as arrancaram...! " 

Preparado o ambiente, por meio de magnifico e imaginoso 
exordio, o Senador Ellis entra vigorosamente no assunto: 

" Os lavradores de cafe immobilizaram nao so o capital de que dis- 
punham, como tambem o credito, augmentando suas plantaqoes. Nao 
cogitaram e nem tiveram a previdencia de por de parte a somma precisa 
para os pagamentos die salaries de trabalhadores. Vinhamos da escravi- 
dao; e tinhamos o trabalhador gratuito, nao nos lembramos de que, com 
o trabalho livre, indispensavel era uma reserva para o custeio dispendioso 
dos estabelecimentos. 

Descoberta a falha, o vicio da nossa organisaqao agricola, trataram 
os exportadores americanos aproveital-a em seu beneficio. 

O lavrador tinha necessidade urgente de dinheiro para os salaries 
de seus trabalhadores e os commissarios nao dispunham das sommas pre- 
cisas e que sao importantes para o custeio de tao grande numero de es- 
tabelecimentos. Fizeram um stock, uma repreza de forma a nao serem 
obrigados a entrar por alguns mezes no mercado. 

O piano e de uma simplicidade extraordinaria, mas deu o resultado 
que esperavam porque o commissario nao dispunha de recursos de ca- 
pital, precisando, entretanto, o lavrador vender o seu producto para fazer 
numerario para o custeio das fazendas. 

Dessa urgencia, dessa, pressa, desse atropelo, em vender o cafe, fosse 
pelo prego que fosse, tornou-se a offerta muito superior a procura e 
dahi a imposiqao de preqos que, cada vez, e de dia a dia mais baixam, 
porque as necessidades crescem e a miseria augmenta progressivamente. E' 
por esse motivo que o cafe baixa, apezar do stock ser hoje menor qile 
era ha um ano   

Nada, absolutamente nada se tern feito". 

Ainda justificando o seu projeto sobre o cafe, dizia o Se- 
nador Ellis: 

" Tern havido da parte dos que estudam essa questao uma certa con- 
fusao. Para se chegar a resultado pratico, preciso e fazer-se a distingao e 
separar-se os dois pontos do problema: 
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iQualquer que seja o projecto que tenha que ser apresentado a discus- 
sao nesta Casa, deve bem discrimjnar as duas ideias. Eu nao pedi au- 
xilios a lavouna, nem pretendo que o Governo Federal intervenha no 
sentido de salvar o lavrador. Entendo, porem que, deve, franca e po- 
sitivamente, intervir para evitar a desmoralizaqao dos preqos do cafe, 
porque fazendo-o, valoriza a nossa moeda. 

E' com essa moeda que pagamos o que importamos — e com esse 
ouro que liquidamos os nossos compromissos externos. Sem elle, quase 
sem valor como esta, como supprira o Governo o deficit da balan^a co- 
mercial no intercambio com outros paizes ?... 

Claro e, portanto, evidente e que, como o produtor, o Estado perde, 
perdendo tambem a Uniao. 

O productor arruina-se, em primeiro lugar, o Estado mais tarde e 
afinal a propria Uniao. 

Nao comprehendo a Uniao rica com Estados pobres, sem for gas, sem 
elementos e sem recursos para pagarem iropostos, dos quaes em summa 
vive a Uniao. 

O meu projecto visava tambem resguardar os interesses do The- 
zouro Federal". 

Soberba liqao sobre a politica economica brasileira deu o 
Senador Ellis ao Senado e ao frivolo povo da Capital Federal, 
que ignorava completamente o magno problema do cafe. 

Hoje em dia, parece que, essa ignorancia, ainda que exista, 
e bem menor! 

Mas, o Senador Ellis nao se conformava com essa ignoran- 
cia e clamava; 

"Aqui estou, ha duas boras a affirmar e a repetir que o cafe e a 
nossa moeda que representa quatro quintos do valor de nossa exporta- 
gao; que e o sustentaculo do nosso credit©; que sem elle, finalmente, o 
Brazil nao podera cumprir seus compromissos e nem fazer face aos seus 
pagamentos; e, apesar disso tudo, V. Ex. continua a dizer que nao ha rer 
cursos para modificar a situagao tristissima a que chegou, devido ao 
desembarago da especulagao que nao encontra resistencia e estranha 
quando declaro que semelhante linguagem demonstra franca e positiva 
hostilidade!   

As suas palavras permitta-me a liberdade illustre Senador, estao 
provando que V. Ex. desconhece por completo o assumpto". (" Discur- 
sos Parlarmntares", Alfredo Ellis; "Annaes do Senado") 

Nao obstante o esforqo enorme dispendido pelo Senador 
paulista, apesar da clareza meridianica da sua argumentagao, sem 
embargo da simplicidade do problema, a ignorancia do Senado, 
do Executive e do povo em geral, era enorme e o projetO' do 
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Senador Ellis foi recebido, com um parecer contrario da Co- 
missao de Finan^as, sob o pretexto de que, concedia ao Executi- 
vo poderes ilimitados e nao concretizava a quantia. 

O Senador Alfredo Ellis nao se deu por vencido e apresen- 
tou um substitutivo estipulando o total de 100.000 contos. Ain- 
da desta vez, o relator do feito, na Comissao de Finanqas, o 
famoso gaucho Ramiro Barcellos, que seria marcado como 
defensor da Docas de Santos, e haveria de ser esmagado tres 
anos mais tarde, no entrevero tribunicio, pelo mesmo Senador El- 
lis, revelou ignorancia e ma fe, contra o nosso grande produto 
agricola, sob o tolo pretexto de que o projeto "ndo dizia o mo do" 
de ser feita a vcdorizagdo e a defeza do cafe", e do mais tolo ain- 
da "que devianws os mesmos fcwores a todos os produtos nacio- 
nais". (Annaes do Senado) como se houvesse algum produto 
nacional, que, de longe pudesse ser comparado ao cafe! 

A Comissao, com essas palavras, evidenciava tal ignorancia 
dos assuntos economicos, que permitia que o Senador Ellis dis- 
sesse. 

" O cafe, Sr. Presidente, nao pode ser equiparado a outros produc- 
tos do paiz... " 

E, para esmagar essa triste e descabelada heresia economi- 
ca, reveladora da mais evidente ignorancia da economia nacio- 
nal, por parte da Comissao de Finanqas do Senado, o Senador 
Ellis teve de dizer, ensinando cousa comezinha, nos enchendo de 
tristeza ver que, a Comissao especializada, em assuntos eco- 
nomicos do Senado, nao estava ao par de cousa rudimentar do 
alicerce basico da estrutura da Naqao: 

" O Brazil e o paiz do cafe porque e o seu principal, quase unico 
producto de exportagao, E' o nosso ouro; e com essa moeda que pa- 
gamos o que importamos. 

E' preciso nao perdermos de vista esse facto. Por essa razao nao 
inclui, quando formulei o projecto. outros artigos nacionais". 

Isso que, ai esta, hoje e axioma economico, que ninguem se 
lembraria de dizer, porque deve ser do conhecimento geral. 
Qualquer analfabeto sabe da magna importancia do cafe, na ba- 
se economica e financeira do Brasil, mas, em 1903, a Comissao de 
Finanqas do Senado, mostrava precisar que, alguem Ihe ensinas- 
se isso! 

IGNORANCIA E MA FR 

Assim, primeira pedra lanqada no edificio da defesa e va- 
lorizaqao do cafe, em 1903, pelo Senador Ellis, nao vingou! 



CapituIvO XVII 

O CONVfiNIO DE TAUBATE 

O projecto da defesa do cafe de autoria do Senador Ellis, 
de 1903, nao passou, como vimos. Com um desinteligente pare- 
cer contrario da Comissao de Finanqas do Senado, presidida pe- 
lo gaucho Ramiro Barcellos, foi engavetado, fracassando lamen- 
tavelmente a primeira tentativa de defesa do cafe, esta de ini- 
ciativa do Parlamentar paulista. 

A situagao, porem, ia evoluindo, como previra o Senador 
Ellis, a ponto de, ante o espectro desesperador, S. Paulo, pelo 
seu eminente Presidente Jorge Tibiri^a, convocando os Estados 
de Minas Geraes e do Rio de Janeiro, a 26 de Fevereiro de 
1906, assinou, na cidade de Taubate, juntamente com os Presi- 
dentes desses Estados, um acordo, que tomou o nome de Con 
venio de Taubate. 

Por esse acordo, esses tres Estados tomavam a si a defesa 
e a valorizaqao do cafe, nas mesmas linhas do projeto do Sena- 
dor Ellis, apresentado tres anos antes. Seria levantado um em- 
prestimo externo, com o produto do qual, o excedente do con- 
sumo seria comprado e retirado do mercado. 

Infelizmente, os Estados de Minas Gerais e do Rio de Janei- 
ro, fugiram dos compromissos, que haviam assumido, por indele- 
vel assinatura e deixaram S. Paulo so em campo. S. Paulo ti- 
nha, entretanto, a felicidade extraordinaria de ter a frente de seu 
governo, um homem forte da envergadura de Jorge Tibiriqa, um 
dos varoes mais ilustres de Piratininga, da velha cepa dos Almei- 
da Prado, o qual nao se atemorizou ante essa situaqao. 

Como era de se esperar da tempera de Jorge Tibiriqa, S. 
Paulo, afrontando todos os escolhos, prosseguiu, isolado na pri- 
meira defesa do cafe, concretamente levada a efeito no Brasil. S. 
Paulo sempre esteve so! 

S. Paulo materializava bem as palavras de Marat: "A dguia 
anda solitdria, os per us e que andam aos bandos". Jorge Tibiri- 
riqa, o plutarqueano varao, que conduzia nossa gente, deu a S. 
Paulo o destino da aguia! 

O Senador Alfredo Ellis entusiasmadamente acompanhou 
essa diretriz de Jorge Tibiriqa e no Senado da Republica, ja can- 
tava vitoria: 

" O Presidente do Estado de S. Paulo nao podia, Sr. Presidente, 
capitular, entregando ao inimigo aquella praga forte, quando tinha sob a 
sua guarda a principal riqueza do paiz, como Bazaine entregou Metz. 
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Tem-na defendido e hoj-e, para nos paulistas, e uma questao de honra: 
enquanto houver recursos, nos continuaremos a lutar, para salvar do 
naufragio, nao apenas o futuro daquelle Estado, mas o futuro da propria 
Republica. 

Para mim, Sr. Presidente, a questao esta resolvida. E' possivel que 
ainda por dois ou tres annos os preqos baixos se mantenham... " 

Como e sabido, S. Paulo, dirigido pela vontade ferrea desse 
eminente timoneiro, levou a termo a empreitada, para o que con- 
traiu emprestimos externos, com o produto dos quais adquiriu 
grande quantidade de cafe, aliviando o mercado do peso de enor- 
me massa de cafe estoqueado. O "Convenio", entretanto, teve 
que ser defendido no Parlamento da Uniao, pois o Governo Fe- 
deral de entao, tinha que dar o seu endosso aos emprestimos. 

O Presidente Rodrigues Alves, se nao era contrario as ope- 
raqoes sobre o cafe, ao que se opunha, sem a menor visao, o seu 
Ministro da Fazenda, Leopoldo de Bulhoes, era entretanto con- 
trario a Caixa da Conversao, uma das pedras basicas da poli- 
tica financeira de S. Paulo, (1). Tratava-se, pois, de pleitear 

1) Nao e unanime entretanto a versao de que Rodrigues Alves 
nao foi contrario ao Convenio de Taubate. E' o que se ve do 
seguinte artigo: de um matutino paulistano de 1913: 

PELA LAVOURA 

A successao Presidencial. 

Como haja quern queira contestar o indifferentismo do Sr. conselhei- 
ro Rodrigues Alves com reLgao aos negocios que dizem respeito aos 
intenesses da lavoura cafeeira de Sao Paulo e da opposRao feita por sua 
Exa. aos negocios da valorizagao do cafe, lembraremos aqui o que em 
1903 occorreu com o illustre senadior sr. Alfredo Ellis, quando o sr. 
conselheiro era entao o presidente da Republica. 

O sr. Senador Ellis, que nunca se deu as villegiaturas em epocas 
das funcgoes periodiicas do parlamento, porque teve a mais altae nobre com- 
prehensao dos deveres que Ihe sao impostos como representante da Na- 
gao, depois de haver previamente ouvido o sr. conselheiro presidente da 
Republica so'bre a crise que por aquella epoca ja premia os fazendeiros 
de cafe do seu Estado, confeccionou dois projectos de lei em ordem a 
autorisar o poder executivo a tomar umas tantas e determinadas medidas, 
tendentes a melhorar o quanto possivel a situagao da lavoura cafeeira. 

Um desses projectos era vasado em moldes mais amplos, outro era 
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perante a Uniao, o endosso aos emprestimos externos contraidos 
por S. Paulo. Empresa difidlima, pois havia a arrostar nao so 
a oposigao de Bulhoes, hipnotizado pelo cambio alto, como a 
propria ignorancia sobre o cafe e sobre a sua enorme influencia 
na economia nacional, reinante nas altas esferas do Governo da 
Uniao, das Casas do Parlamento e do proprio povo. Imagine-se 
como seria dificil a empresa, pois, se ate hoje o proprio Banco 
do Brasil, cuja nefasta politica ha muito tern prejudicado S. 
Paulo, ainda trilha essa ignorancia! 

Por isso, a tarefa do Senador Ellis foi gigantesca. Assim 
historiando, ele dizia mais tarde no Senado Federal: 

" Nesse sentido, Sr. Presidente, o Dr. Jorge Tibiriga, em 1906, deante 
de uma safra colossal, que naturalmente iria fazer baiixar o cafe a taxas 
Infimas, lembrou-se de convocar os Estados de Minas e do Rio de Janei- 
ro, para o celebre Convenio de Taubate. Nao venho discutir o Convenio, 
venho apenas declarar que se deve ao Dr. Jorge Tibiriga a iniciativa do 
Convenio de Taubate. A esse paulista, Sr. Presidente, eu fago justiga, 
lembrando seu nome como ja o tenho feito anteriormente, louvando-o 
sempre pelos grandes beneficios que fez nao so a S. Paulo como a 
Republica. 

mais synthetico, porque deixava ao presidente da Republica um melhor 
campo de acgao com maior liberdade administrativa. 

O Conselheiro Rodrigues Alves preferiu este. Offerecido este 
projecto ao Senado, sobre elle deu parecer o sr Ramiro de Barcellos, 
representante do Rio Grande do Sul. 

O parecer foi contrario porque, quem inspirou o sr Barcellos, foi o 
proprio sr. Rodrigues Alves. O sr. Alfredo Ellis, apesar disso, requereu 
que o seu projecto fosse ainda a outra commissao. Desta fazia parte 
o sr. general Glicerio, que mantinha unidade de vistas como sr. Ellis 
sobre o assumipto. Mas, qual nao foi a surpreza deste, quando o sr. 
Glicerio ao mostrar-lhe o parecer, tambem em contrario, dissera-lhe, 
" que assim procedera, para nao contrariar os intuitos do conselheiro Ro- 
drigues Alves, que se manifestara infenso ao referido projecto". 

S. Exa. como presidente, de modo algum queria assumir qualquer 
responsabilidade em actos que decorressem das auctorisagoes que o pro- 
jecto Alfredo Ellis queria attribuir ao poder executivo. 

O Sr. Ellis, com o vigor da sua palavra ardorosa, com aquella sua 
nobre altivez, que Ihe e caracteristica, que todos ja conhecem, porque 
ja se tornou uma virtude civica que Ihe dignifica, pulverisou ambos os 
pareceres. 

Mas o seu projecto estava mlorto, como morta estava a causa da la- 
voura paulista que el'e defendia. E s. exa., autor do mesmo projecto que 
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Mas, Sr. Presidente. o Convenio de Taubate nao teve aceitagao por 
parte do Governo Federal. O Conselheiro Rodrigues Alves, nao era, 
nunca foi infenso a defesa do cafe; mas foi possivelmente contrario a 
Caixa de Conversao. Era Ministro da Fazenda de S. Ex., o Sr. Leo- 
poldo de Bulhoes. O Sr. Leopoldo de Bulhoes, esse sim, foi sempre ad- 
versario, nao so da Caixa de Conversao, como tambem da defesa do 
cafe. Nessa situagao, Sr. Presidente, sem o concurso de Minas Geraes e 
sem o dio Estado do Rio de Janeiro, ficou o Dr. Jorge Tibiriga, isolado 
na luta contra os grandes banqueiros norte-americanos. 

Claro era que com os insignificantes recursos de que dispunha nao 
poderia lutar victoriosamente contra os elementos tremendos, poderosos, 
manejados e manobrados pelos banqueiros americanos. Foi ate onde 
podia ir e nao 'hesitou em resguardar e armazenar um stock de 8 milhoes 
e meio de saccas de cafe para enfrentar a situagao. Se elle recuasse, era 
a debacle: os pregos do cafe, baixariam a uma desvalorizagao tal que se- 
ria a ruina a fallencia nao so de S. Paulo, diretamente, mas da Uniao. 

Elle langou mao. Sr. Presidente, de todos os recursos, procurando 
warrantar os 8 milhoes e meio de saccas de cafe, mediante a garantia do 
proprio stock e levantar mais recursos para juros, ensaque e armazena- 
gem. 

tantas lucubragoes Ihe custara, cheio de contrariedades e de desgostos, 
requereu que o mesmo fosse archivado, para ficar como ficou — se- 
pultado. 

E o sr. conselheiro, usando do seu valimento perante as commissoes, 
perante o sr. Ramiro e o sr. Glicerio, com a maior deslealdade, cerceou 
a iniciativa do illustre senador por Sao Paulo, um dos mais nobres e 
ardorosos lutadores uma das figuras que nestes ultimos tempos tem 
sabido por-se em forte destaque, razao porque nesta questao de candidatu- 
ras os seus amigos o tem afastado para um piano secundario, porque os 
temperamentos deste quilate nao se ajustam nem se amoldam a umas 
tantas conveniencias que o partidarismo requer e a politica impbe. 

Enquanto o sr. conselheiro despresava " o veto", que era uma fa- 
culdade propria e constitucional para nao sanccionar o projecto Alfredo 
Ellis se fosse convertido em lei ordinaria, usava o expediente dos bas- 
tidores da politicagem, por intermedio de dois senadores, para que o 
mesmo projecto fosse enforcado. 

Mas, como na pratica as acgoes dos homens se manifestam pela mais 
desardenada contradicgao, enquanto o sr. conselheiro na presidencia da 
Republica, nqgava " pao e agua" a lavoura paulista, um outro illustre 
senador, aqui lavrador e bem conhecido de s. exa., plantava cafe contra 
um preceito legal e aconselhava os seus amigos a correligionarios que 
tabem o fizessem. 

Um distinguindo-se por nao querer que alguma coisa se fizesse, ou- 
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Nesse scntido, premido pelas circunstancias, veio pedir endosso da 
Uniao, para 15 milhoes de esterlinos, endosso exigido pelos banqueiros. 
Claro era que S. Paulo, nao sendo um Estado independente, nao podia 
fazer uma operagao dessa ordem, que era a mais elevada que; se havia, 
ate entao, feito neste paiz, sob sua exclusiva responsabilidBde. 

Os banqueiros exigiam o endosso da Uniao. Pois bem, a Commis- 
sao de Finangas desta Casa recusou-o. Era relator da Receita o Sr. Dr. 
Ramiro Barcellos. A situagao se definiu com tal precisao, que, o Estado 
de S. Paulo, nao so o seu Presidente, como os agentes da praga de 
Santos e propria representagao paulista, tinham a intuigao certa e positiva 
da irremediavel fallencia do Estado, fallencia que seria determinada sim- 
plesmente por uma operagao commercial, desde que S. Paulo nao pudesse 
entrar com as quantias precizas para amortizar as que haviam sido adian- 
tadas para a compra do cafe e assim claro era que, esse stock de 8 
milhoes e meio de saccas de cafe, teria de ser langado na praga e ven- 
dido pelo prego que alcangasse. 

Os banqueiros americanos sabiam da triste, da miserrima condigao 

tro pondo-se em destaque, por fazer aquillo que a lei Ihe prohibia de 
fazer. 

Um estrangulando o projecto para que nao viesse a se converter em 
lei, outro estrangulando a lei para nao contrariar os projectos. 

Enquanto alguns pobres fazendeiros eram obrigados a arrancar do 
solo alguns cafeeiros que haviam plantado em contrafacgao ao preceito 
legal, o illustre senador arrancava das maos do fisco a lei que o congresso 
votara e o Governo sanccionara, para plantar o que aos outros era prohi- 
bido. 

Essa 'lei hoje e " letra morta", porque morto ficou o prestigio do 
governo que faz por nao ver o que todos enxergam. 

O presidente da Republica matou o projecto Alfredo Ellis, o sena- 
dor de Sao Paulo fazia coisa melhor — matava uma lei vigente. 

— " Arcades ambo 
Ora, todos sabem que o sr. Rodolpho Miranda nao e e nuncai foi 

o que se chama ingenuo. Quando s. exa. acreditou na viabilidade da sua 
candidatura, e porque sabia em terreno estava pisando e com que ele- 
mento eleitoral podia contar no interior do Estado, onde o sr. conselhei- 
ro Rodrigues Alves incompatibilisou-se, por todos os seus precedentes. 

Eis porque o sr. conselheiro se for as urnas sera derrotado. Eis 
porque o sr. Rodolpho Miranda, inteiramente desassombrado, conta' desde 
ja com a mais absoluta victoria. 

Perdoe-nos o illustre sr. Rodrigues Alves, a quern nao queremos mal, 
a sincera franqueza com que externamos aqui o nosso juizo. 

JORGE MELLO 
Do "Sao Paulo". 
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em que se achava o Estado de S. Paulo e naturalmente, pretendiam ar- 
rematar esse stock de cafe, por quantias miseraveis. 

iQue seria de nosso paiz se por ventura, o stock de 8 milhoes e meio 
de sacas de cafe cahisse em poder dos americanos, que o adquiririam por 
insigriificante capital ? A ruina; inilludivelmente a ruina ! 

Nessa emergencia, e deante da exposigao que devo ter ainda no meu 
airchivo do Dr. Jorge Tibiriga, procurei o General Pinheiro Machado e 
demonstrei-lhe o effeito medonho, terrivel, tremendo para os nossos cre- 
ditos se, por ventura, a Uniao recusasse o endosso, sem ter prejuizo, se- 
quer, de uma libra, porque 9 proprio stock de 8 e meio milhoes de sac- 
cas de cafe garantia esse endosso, quando nao fosse sufficiente o credito e 
a palavra do Estado de S. Paulo. 

Rendo homenagem a perspicacia, a intuiqao e ao patriotismo do lea- 
der de entao, nesta Casa, general Pinheiro Machado. O parecer da Com- 
missao de Finangas foi modificado, o endosso foi dado ao emprestimo de 
S. Paulo e a situagao foi salva. Eis ahi a primeira defesa do cafe que 
se fez, cabendo todos os encomios e as glorias ao Sr. Dr. Jorge Tibiriga". 

Com o sucesso da politica do "Convenio", parecia encerrada 
a questao do cafe, pelo menos as lutas parlamentares em torno 
dessa grande riqueza economica paulista. 

Pura ilusao! As lutas continuaram e se redobraram os es- 
forqos em prol do cafe, feitos pelo Senador Ellis. 

E' a situaqao de S. Paulo, prodigiosamente adiante das de- 
mais partes brasileiras, que vem provocando as mais evidentes 
manifestaqoes de odio, de inveja, etc. 

O Senador dizia-me sempre: na infelicidade nunca se deve 
queixar a ninguem. A Humanidade se rejubila com a infelicidade 
alheia. 

Na riqueza e na ventura, nunca se expanda, a participando 
a outrem, porque a euforia e a felicidade provocam a inveja e o 
despeito! 

E' o que tern acontecido com S. Paulo! 
S. Paulo carrega a sua cruz de prosperidade, provocando sem- 

pre progress!vamente o despeito, a inveja dos outros menos afor- 
tunados. 

Com o "Convenio", em 1907, S. Paulo iria ser sacrificado 
e o Senado da Republica iria ser a via crucis de seu martirio. 

O Senador Barata Ribeiro seria o verdugo, que iria lanqar 
a primeira pedra. O Senador Severino Vieira seria outro. 

Dom Quixote e seu fiel Sancho! 
E' isso que, iremos ver no capitulo seguinte. 
Hoje, a inveja cresceu muito! 



Capitulo XVIII 

1907 

Em meados de 1907, o Senador Barata Ribeiro nao se con- 
teve: "langou sna vela ao mar", contra S. Paulo, que foi viru- 
kntamente agredido e espezinhado. O Senador Ellis nao se fez 
de rogado. file era muito combative, mas alem disso eminente- 
mente paulista e assim, respondeu com azedume, esmagando as 
invectivas do Senador carioca. Vejamos; 

0 Sr. Alfredo Ellis — Em toda minha vida parlamentar, Sr. Pre- 
sidente, jamais tive occasiao de empregar maior esforgo para conservar 
a calma, do que neste debate. 

O Sr. Pires Ferreira — Quanto maior e a calma, maiores sao as 
victorias. 

O Sr. Alfredo Ellis — Entretanto, Sr. Presidente, ha de me revelar 
o Senadio si, apesar dos esforgos que vou empregar uma ou outra phrase 
mais candente me escapar dos labios para exprimir a magua e a justa in- 
dignagao de que me acho possuido, como representante do Estado de S. 
Paulo. Desculpar-me-ha o Senado e porisso desde ja pego aos meus 
illustres collegas um " bill" de imndenidade. 

O torn com que costumo discutir os assumptos nesta Casa e conheci- 
do de mieus ilustres collegas e eu seria incapaz de trazer para uma discus- 
sao desta ordem prhases que por ventura pudessem maguar qualquer um 
delles. 

Nao serei eu, S. Presidente, quern va diminuir o prestigio do Senado 
da Republica, que converta este recinto em um rinhadeiro, menos em um 
redondel de toureiros ou queira transformal-o em sala de manicomio, re- 
servada a gymnastica macabra de epilepticos. 

Nao, Sr. Presidente, tenho procurado manter o decoro desta Casa e 
appello para meus illustres collegas. 

Respeito a todos, presto-lhes a maxima consideragao, e jamais seria 
capaz de aggredir um Estado, por mais infimo e pobre, pois a todos con- 
sidero como irmaos de uma so familia. (Apoiados). 

Nos, representantes de Sao Paulo, fomos aggredidos, injuriados, por 
assim dizer esbofeteados neste recinto. E' justa, portanto, a repulsa. 

Jamais, como paulista, ou como representante de S. Paulo, senti 
as minhas faces ruborizarem-se como nas ultimas sessdes. Nao se tra- 
tou de discutir um projecto; tratou-se, sim, de projectar odio accumulado, 
guardado, enthezourado, vizando cobrir de ignominia um Estado da 
Republica. 

Affirmou-se neste recinto que os tres milhoes solicitados a Uniao 
iriam como as celebres pombas do poeta, para nao mais voltarem, mar- 
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cando-se com o ferrete da velhacaria o Estado que foi o bergo de nossa 
Independiencia e cujas tradigoes mereciam e merecem o respeito de todos 
os irmaos da Federagao. 

E arrastou-se o Estado de S. Paulo por este recinto e foi se exhumar 
o cadaver pitrefacto da escravidao, para responsabilizal-o por esse cri- 
me, como se elle fosse o unico criminoso, e langou-se mao das velhas cha- 
pas a'bolicionistas, do sangue cobrindo o escravo e fez-se do lavrador 
uma especie de ventosa applicada ao dorso do misero captivo para tornar 
mais antipathica a posigao de S. Paulo, que pela primeira vez veio 
solicitar o apoio da Uniao, em uma causa que e nacional. 

O Estado de S. Paulo tern sido credor da Uniao, quase que desde a 
proclamagao da Republica. Por que nao podia tambem seu devedor? 

Por ventura S. Paulo veio genuflexo estender a mao, supplicando 
uma esmola, ou veio baseado em uma lei do Poder Legislativo, que man- 
da consignar no orgamento da Receita uma autorizagao para o empres- 
timo de 15 milhoes de esterlinos destinados a valorizagao do cafe. 

Tinha ou nao o direito, ja nao digo o dever de na situagao que atra- 
vessava, carregando sobre os (hombros enorme responsabilidade de sus- 
tentar os pregos de nosso primeiro producto, vir expor a situagao, como 
parte integrante da Federagao ao Poder Executivo, suscitando conselhos 
e remiedios, para as dificuldades que entao o assberbavam? Que se deu? 

Os factos sao recentes. Os Estados que assignaram o Convenio de 
Taubate em 26 de Fevereiro de 1906 contavam com os 15 mi'hoes para a 
valorizagao do cafe e deviam contar porque era a lei da Republica. 

Neste pressuposto, o benemerito Presidente de S. Paulo, autorizado 
pelos Presidentes de Minas e do Rio de Janeiro ficou incumbido de tomar 
a diregao das medidas necessarias a valorizagao desse producto. 

O S. Barata Ribeiro — Nao e isto o que diz a lei. 
0 Sr. Alfredo Ellis — Sr. Presidente, o Poder Executivo passado, 

que havia iniciado e aconselhado as medidas consignadas no orgamento 
da receita, creou depois, todos os embaragos que surgiram para a reali- 
zagao do emprestimo. 

Dependia apenas que a representagao de S. Paulo se submiettesse ao 
desejo do ex-Presidente da Republica, em relagao a Caixa die Conversao. 
Bastaria, para que nao encontrasse o menor embarago na realizagao do 
emprestimo, que a representagao de S. Paulo a'brisse mao das medidas 
tendentes a organizagao da Caixa de Conversao. 

O illustre ex-Presidente da Republica nos collocou no seguinte dil- 
lema: ou tinham a valorizagao e abandonavamos a Caixa de Conversao, 
ou nao tinhamos a valorizagao, se por ventura quizessemos sustentar a 
mesma caixa. 

Nao hesitamos; era uma compromisso tornado com os Estados do 
Rio de Janeiro e Minas e preferimos soffrer todas as agruras de uma 
campanha tal como a que o paiz esta assistindo, a faltar com o compro- 
misso que S. Paulo havia assumido. 



— 275 — 

Entao. Sr. Presidente, coniegou a via dolorosa de batermos as portas 
de todos os banqueiros solicitando os recursos necessaries a salvaqao do 
primeiro producto deste paiz. 

Desanimou por ventura o benemerito Presidente de S. Paulo? 
Nao, se isso foi um crime, elle o commetteu! 
Com pequenos, com insignificantes recursos, langou-se elle a arena 

para salvar a extraordinaria riqueza que o Brazil possui, porque por es- 
tar ella em S. Paulo, nao se segue que nao esteja no Brazil, que nao seja 
um patrimonio nacional. 

S. Ex. inciou suas operaqoes com um milhao de esterlinos. Claro 
esta que, o partido baixista, dispondo de extraordinarios recursos, per- 
cebeu desde logo que em breve seria vencedor. 

Um milhao esterlino! 
Iniciou-se entao a acgao e devo dizer entre parentheses que nao 

estou de accordo com o honrado relator da Commissao de Finanqas, en- 
quanto admire o seu talento e o modo qual se dlesempenhou da missao 
que Ihe foi incumbida, quando disse que teria sido talvez mais convenien- 
te, para a boa execugao do piano, comprar cafes baixos. 

Nao sou de sua opiniao, porque se o Presidente de S. Paulo resolves- 
se assim proceder, a consequencia imediata seria fazer subir o prego do 
cafe de baixa qualidade. 

Sr. Munis Freire — Consequentemente, os outros subiriam tambenu 
O Sr. Alfredo Ellis — Mas, attenda V. Ex. o cafe baixo, com os 

pequenos recursos que tinha o Estado de S. Paulo, nao poderia obter 
" warrantagem "; alem disso, ainda havia outra vantagem na retirada dos 
cafes superiores, pois estes justamente sao vendidos como cafes de es- 
tranha procedencia, por pregos elevadlos; tanto assim que, na liquida- 
gao dessa operagao e bem possivel, que, o Governo de S. Paulo possa 
vendel-os com agio e com grande lucro. 

Sr. Presidente, o Estado de S. Paulo, repito, iniciou as aperagoes 
com um milhao de esterlinos; os baixistas esperavam que em breve esse 
stock Ihes cahiria nas maos; entretanto, S. Paulo continuou a procurar, 
por todos os meios e formas, recursos para prosseguir na operagao, vis- 
to como reconheceu que a safra era muitissimo superior ao que se 
presumia. 

Alcangou, entao emprestimo de tres milhoes de esterlinos, com os 
quais pagou o primeiro milhao que tinha obtido ai prazo curto, e conti- 
nuou as operagoes com dois milhoes apenas. 

Os baixistas, reconhecendo ainda que os recursos do Estado eram in- 
significantes, persistiram no sitio ao stock ate que pudessem impor o pre- 
go e apoderar-se delle. 

Em breve, o Estado de S. Paulo reconheceu que nao podia absolu- 
tamente, com somma tao escassa continuar a fazer as suas operagoes. 
Foi entao que, do seu patrimonio tirou a joia mais preciosa que tinha e 
sobre ella obteve mais dois milhoes para continuar a lucta. 
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Os baixistas, naturalmente, vendo os escassos recursos do Estado, 
continuam ainda a produzir a baixa, no sentido justamente de obrigar S. 
Paulo a reforgar os warrants perante os banqueiros que os fizeram. 

Nessas condigoes, S. Paulo, tendo ja disposto de todos os seus meios, 
era ou nao natural que vicsse ao Poder Executivo expor a situagao, sem 
que absolutaniente recorresse aos seus irmaos, solidarios com elle, no Con- 
venio de Taubate. 

Foi o que S. Paulo fez. O Sr. Presidente da Republica nao esta- 
va absolutamente obrigado a patrocinar o emprestimo de tres milhoes a 
S. Paulo, se nao visse que essa somma applicada como vai ser salvara 
talvez a economia nacional de muito maior prejuizo. 

S. Paulo nao veio estender a mao e pedir uma esmola, Sr. Pre- 
sidente, nao! Seria preferivel a humilhagao deixar que os oito milhoes de 
saccas fossem langadas ao mercado e vendida a prego vil, que os baixis- 
tas se apoderassem deltas, para vir depois nos impor a baixa durante 
dois, quatro ou cinco annos, como teem feito. 

O Sr. Pires Ferr^ira — E' por isso que o termo valimcnto 
constante do parecer devia ser substituido por apoio. 

O Sr. Alfredo Ellis. — Esta questao, Sr. Presidente, devia ser dis- 
cutida com a maxima calma, pois nao havia ensejo, nao bavia motivo, 
nao havia razao para se atirar a pecha de relapso ao Estado de S. 
Paulo. 

Affirmou-se tambem que o meu Estado tern sido o mais pesado a 
Uniao. 

Nao basta aff irmar, Sr. Presidente; nao basta que um Senador da 
Republica affirme um facto dessa ordem; e precise prova-lo pode fazel-o 
(dirigindo-sc ao Sr. Barata Ribeiro) intimo-o para que o faga. que va 
quern isso affirmou ao Thezouro, traga de la a conta-corrente de to- 
dos os Estados da Federagao e entao, poderemos saber si S. Ex. proce- 
deu ou nao com odio e com rancor contra o Estado que tenho a honra 
de representar nesta Casa! 

O que posso affirmar, Sr. Presidente e nao ser verdade que o Es- 
tado de S. Paulo tenha sido o mais pesado a Uniao. 

Nao venho dizer, Sr. Presidente, que o meu Estado concorre com 
41% da renda da Federagao, nao venho dizer que, devido ao esforgo e a 
energia da lavoura de S. Paulo nos concorremos com 48% da nossa ex- 
portagao global; mas, em resposta a S. Ex. vou ler alguns dados estatis- 
ticos, esperando que o honrado Senador os conteste. 

Disse o honrado Senador que a Uniao havia creado a estrada de 
ferro de S. Paulo. 

Nao e verdade. 
O Sr. Lopes Cluwes — Nao e! 
O Sr. Alfredo Ellis — S. Ex. nao e capaz de provar essa alle- 

gagao, que nao passa de mera declamagao. 



A S. Paulo Railway obteve garantias de juros e essa garantia 
tornou-se effectiva durante muitos annos ate que parte dessa estrada 
trafegasse; mas, dentro dos em pouco a Uniao foi sendo alliviada do 
encargo dos 7%. 

O Sr. Lopes Chaves —< 5%. 
O Sr. Alfredo Ellis — Em breve, essa garantia foi toda paga e 

continuou a ser uma fonte dc renda para a Uniao. 
O Sr. Coelho Lisboa — Chamavam-na ate estrada die ouro. 
O Sr. Alfredo Ellis — No contracto havia uma clausula que de- 

terminava que quando os ^cros excedessem de 8%, seriam divididos 
com a Uniao. Pois bem; em virtude dessa disposigao, a Uniao recebeu 
mais de 2 mil contos. 

Recebeu ate o ultimo vintem do que Jiavia adiantado para aquela 
garantia e mais dois mil contos, em virtude daquelle dispositivo do con- 
tracto. E si nao continuou a receber essa renda, foi porque abriu mao 
della expontanea e livremente. 

0 Sr. Lopes Chaves — Foi a Companhia que abriu mao da ga- 
rantia. 

0 Sr. Alfredo Ellis — A Companhia abriu mao da garantia de ju- 
ros, e em vista dessa desistencia, a Uniao teve tambem de desistir da 
metade dios lucros que excedessem de 8%. 

Em relagao a Companhia Paulista, saiba o honrado Senador que 
ella foi feita exclusivamente com capitaes paulistas. Em relaqao a Mo- 
gyana ha treohos com garantia de juros federal, mas posso affirmar a 
S. Ex. e S. Ex. bem o sabe, e que o Governo da Uniao tern a certeza 
de que nao perdera um so real. 

Em relagao a Sorocabana, quando o Governo da Uniao se propoz 
a vendel-a a uma Companhia extrangeira, o Estado de S. Paulo nao so- 
licitou um real de adiantamento; aceitou o prego; apenas pediu prefe- 
rencia, e essa preferencia Ihe era devida, porque pelo contracto primiti- 
ve, elle tinha o direito de encampar a estrada. 

E, si nao fosse esse direito, talvez a Sorocabana nao pertencesse ho- 
je ao patrimonio nacional. 

Onde estao as estradas paulistas feitas a custa da Uniao? 
O honrado Senador tern obrigagao de vir dizel-o da tribuna. 
O Sr. Lopes Chaves — Ha o ramal de Pogos de Caldas. 
0 Sr. Alfredo Ellis — A palavra de um Senador da Republica, Sr. 

Presidente, tern grande peso perante o paiz. Portanto, S. Ex. esta na 
obrigagao estricta de vir provar o que affirmou, isto e, que o Estado 
de S. Paulo e o que mais tern pesado nos cofres da Uniao e que tern 
estradas de ferro a custa de garantias de juros da Uniao. 

E' interessante, Sr. Presidente! Desde 1904 que se discute neste 
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recinto a cjuestao do cafe. S. Ex., entretanto, jamais pronunciou uma 
palavra. 

Discutimos no orggamento da receita os 15 milhoes de esterlinos 
que deveriam ser consignados como emprestimo para a valorizagao do 
cafe e S. Ex. uao articulou uma palavra. Agora, quando o Estado de 
S. Paulo esta assoberbado com um stock de 8 minhoes de saccas de cafe, 
que o esmaga, que o arruina, S. Ex. vem lamjar contra elle as mais 
crueis e as mais terriveis invectivas! 

Por que? 
O Sr. Presidente — (Fazendo soar os tympanos) — Attengao. 

Pediiria a V. Ex. que se dirigisse a Mesa para tornar o debate menos 
aspero. 

O Sr. Alfredo Ellis — Foi porisso que, ao subir a Tribuna, pedi 
ao Senado que me revelasse, porquanto silenciosamente ouvi as duas 
invenctivas que contra men Estado foram irrogadas pelo Sr. Senador 
do Districto Federal, durante 4 sessoes. 

0 Sr. Barata Ribeiro — Sr. Presidente, pego licenga a V. Excia. 
para dizer que da minha parte, o nobre Senador por S. Paulo pode me 
irrogar quantas injurias quizer, que nao protestarei. 

O Sr. Presidente — O nobre Senador, jamais irrogou injurias a 
V. Excia. 

0 Sr. Barata Ribeiro — Mas, de antemao me prontifico a nao 
protestar. 

O Sr. Alfredo Ellis — Sr. Presidente, o nobre Senador jamais 
discutiu este assumpto, nas occasibes em que aqui tem sido debatido, 
limitando-se, entretanto, a affirmar, depois que, se nao fizera fora de- 
vido exclusivamente a declaragao do relator da receita de que tal au- 
torizagao nao entraria em vigor. 

Sr. Presidente, que diria o Senador, que diria S. Ex. se por ven- 
tura um medico ohamado para uma conferencia, a ver um doente gra- 
vemente enfermo, endossasse com seu nome, com a sua responsabilida- 
de uma receita perigosa, venenosa ao enfermo, sob a mera allegagao de 
outro collega, de que o remedio nao seria applicado? 

S. Ex., por ventura, como profissional, nao sentiria remorsos, se o 
remedio fosse applicado, com o seu endosso e com a sua responsabili- 
dade? 

Sr. Presidente, se o honrado Senador pelo Districto Federal col- 
Itborou, votou a medida, como se insurje hoje quando o Estado de S. 
Paulo vem solicitar da Uniao o auxilio, o emprestimo de 3 milhoes de 
esterlinos, isto e a quinta parte do que esta Uniao ja estava autorizada 
a dar para a execugao do Convenio? 

Por que S. Ex. nao responsabilizou tambem os Estados de Minas 
e Rio de Janeiro? Porque dirigiu todas as suas settas, todas as suas 
invectivas e injurias contra o Estado de S. Paulo? 

Sr. Presidente, nunca na minha vida de parlamentar me senti tao 



— 279 — 

humilhado e tao abatido como me senti debaixo do latego de S. Ex., que, 
como cossaco em aldeia da Mandchuria, vergastasse com seu knout o 
mujik russo. 

Nao, Sr. Presidente, S. Ex. deve tratar aos seus collegas com de- 
licadeza, porque deve se lembrar de que se somos embaixadores, nao 
podemos ver os Estados que aqui representamos humilhados e desres- 
peitados como foi o Estado de S. Paulo; ou entao, nao haveria logar 
para a representagao de meu Estado nesta Casa, se por ventura o Se- 
nado homologasse as injurias que contra elle foram injustamente irro- 
gadais. 

O Sr. Presidente — (Fazendo soar os tympanos) — A Mesa nao 
pode permittir que a discussao tome esse caracter pessoal. 

A Mesa respeita e considera o Estado de S. Paulo, mas toma a 
liberdade de observar que, acima de tudo esta o decoro e o prestigio do 
Senado. 

O Sr. Alfredo Ellis —• Sr. Presidente, ninguem mais do que eu 
tern acatado o decoro e o prestigio desta Casa — appello para V. Ex. 
e para todos os Senadores — mas, ha de permittir o Senado que eu 
photographe bem os meus sentimentos de paulista, repellindo a in- 
juria, tanto mais quanto vinha ella repassada de iniquidade e de in- 
justiga!... 

Nao e de agora Sr. Presidente; todo o mundo sabe e ainda ha 
pouco viu-se o honrado Senador pelo Districto Federal maltratar da 
mesma forma os representantes de Alagoas. 

O Sr. Barata Ribeiro — Desejava saber como V. Ex. tira as du- 
zias photographias que se propde fazer. Queria encommendar-lihe 
grande numero dehas para espalhal-as pelo paiz inteiro. 

Sr. Alfredo Ellis — Era bastante mandar collocar um espelho deante 
da tribuna do honrado Senador. 

Sr. Presidente — (Fazendo soar os tympanos) — Attenqao! 
O Sr. Alfredo Ellis — Nao e precise tirar photographias porque o 

paiz inteiro esta vendo o que se passa neste recinto e ha de ouvir a re- 
pulsa a affronta que soffri. 

Ha portanto, razao na raiva, na ira do honrado Senador pelo Dis- 
tricto Federal, no ataque que produziu contra uma medida que se repu- 
ta necessaria para salvar este producto, que representa o principal fac- 
tor da nossa economia nacional? 

Acho que S. Ex. nao tern razao e que, mais tarde reflectindo com 
calma, ha de verificar que S. Paulo nao podia proceder de outro modo, 
assim como o obscuro orador que esta na Tribuna nao podia deixar de 
defender este projecto com o mesmo enthusiasmo e empenho, reconhe- 
cendo, embora, a sua incapacidade. 

'Sr. Presidente, quando daqui a dias ou semanas, pela infiltragao len- 
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ta da imprensa, o ecos deste debate chegarem aos ultimos reconditos de 
meu Estado, e muito possivel que os proprios lavradores estudando o 
assumpto, lastimem que o honrado Senador pelo Districto Federal tenha 
procurado impedir a medida de alto alcance social, economico e finan- 
ceiro, nao so para a lavoura dos 3 Estados, como para o paiz. E' possi- 
vel, Sr. Presidente, que alguns delles, alonhando ao sol posto, suas vistas 
pelas varzeas que margeiam os arroios e vendo os comoros die terra ar- 
gilosa, formados pelos cupins, faga a seguinte reflexao: que, assim como 
esses pequeninos insectos perfuram e vao as camadas subjacentes do 
solo a busca do barro e da argamassa necessaries para a construgao de 
suas moradas, assim tambem homens Jia que descem as profundidades do 
coragao para extrahir das camadas de odio das lavras da ingratidao os 
materials para os momentos de seu genio e pedestaes de suas glorias. 
(Muito bem muito bem. O orador e cumprimentado e felicitado) 

Por essa oraqao, se verifica a combatividade irmanada com 
a sinceridade, o ardor de paulistanismo entranhado, vestido de 
fulgor de oratoria imaginosa e profundamente documentada, a 
transparecer nitidas das palavras do Senador Ellis. 

A inveja contra S. Paulo nao deixou que, o Senado se aquie- 
tasse. 

No ano seguinte, o Senador Barata Ribeiro, desta vez acom- 
panhado pelo seu fiel Sancho e sempre cavalgando o seu Roci- 
nante, da falta de verdade, voltou a carga e obrigou o Senador 
Ellis a novo revide, com o discurso seguinte. 

O Sr. Alfredo Ellis —< Venho, Sr. Presidente, me desempenhar do 
compromisso que assumi de responder as arguigoes acres e irritantes do 
honrado representante do Distrito Federal. 

Nao me surprehendeu, pelo contrario, eu ja devia esperar a aggres- 
sao, porquanto mais uma vez se confirma o proloquio popular: " odio ve- 
Iho nao cansa "... 

O Sr. Severino Vieira — Nao creia V. Ex. na existencia desse 
odio. 

O Sr. Alfredo Ellis — ... e, conquanto desconheca as origens desse 
odio inveterado contra S. Paulo, acredito que ellas virao algum dia a luz, 
porque ate as origens do Nilo ja sao hoje conhecidas. 

Occupo a tribuna com acanhamento e acanhamento facil de ser apre- 
ciado pelos meus honrados e nobilissimos collegas do Senado, porquan- 
to venho tratar de uma questao do meu Estado. Comprehendem todos 
que e justo esse acanhamento e que eu, representante daquelle Estado 
nao tenha a liberdade de dizer nem de esclarecer o papel e a importancia 
que elle representa na familia federativa do Brasil, como principal contri- 
buinte da riqueza publica. 

O honrado representante do Districto Federal podia ter discutido a 
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questao — ninguem desconhece o seu talcnto e todos affirmam e atestam 
os seus extraordinarios dotes oratorios — sem melindrar, sem susceptibili- 
zar os sentimentos dos representantes do Estado, que tiveram de soffrer 
a aggressao directa feita por S. Ex. ao Estado que tenho a honra e a gloria 
dq representar nesta Casa. 

S. Ex., porem, nao discutiu a questao, veiu apenas reeditar velhos 
arguraentos e responsabilizar-se pelas palavras acrimoniosas proferidas 
na outra Casa do Congresso, concentrando como uma lente o loco de 
raios no sentido de queimar e tisnar aquillo que o Estado de S. Paulo 
tern de mais intimo: a hombridade, a coragem e a dignidade. 

S. Ex. trouxe o Estado de S. Paulo para este recinto, como se 
fosse um mendigo que de rastros e de maos postas, solicitasse uma es- 
mola. 

O Sr. Scverino Vieira — Nao foi o nobre Senador pelo Districto 
Federal quem considerou assim o Estado de S. Paulo. 

Sr. Alfredo Ellis — Ha de me permittir o nobre Senador que eu 
siga o fio das minhas consideraqoes. 

O Sr. Severino Vieira — V. Ex. me desculpara si o interrompo, 
mas nao posso deixar de defender a um collega ausente neste, momento. 

0 Sr. Alfredo Ellis — Si por ventura, na antiga Troya, um arauto 
bouvesse denunciado que os gregos Ihe haviam enviado um presente, o 
celebre cavallo contendo em seu bojo as centenas de guerreiros com a si" 
nistra e traiqoeira incumbencia de abrir as portas da cidade ao exerci- 
to invasor, S. Ex. nao teria procedido de outra forma e era jo caso de 
dizer: " timeo danaos et dona ferentes 

Este projecto na opiniao de S. Ex. representava um outro cavallo 
dte Troya, trazendo para este recinto os inimigos da Patria; e, se por 
ventura houvesse, Sr. Presidente. aqui alguma columna cahida, qualquer 
vestigio material de ruina, eu diria que S. Ex. havia assumido o papel de 
Jeremias, lacrimejante, chorando sobre as ruinas da Patria. 

Claro esta que, si o honrado Senador como o nobre representante do 
Ceara, tivesse discutido a questao em these, accentuando o seu modo de 
ver, sem a reproducqao de velhos doestos, que por S. Ex. foram applicados 
como as prescripqoes da pharmacia moderna, cobertos com uma cama- 
da de assucar; se S. Ex. tivesse feito o que fizeram os nobres senadores 
pelo Ceara e pela Bahia, eu nao me julgaria na obrigaqao de, depois de 
decidida a questao pelo Senado, vir tratar do assumpto, para responder a 
S. Ex. 

Deve ficar bem claro, bem accentuado, o facto de estar eu neste mO- 
mento e contra gosto e acanhado, occupando a tribuna no cumprimento 
de um dever. 

Era uma divida de honra e ate hoje Sr. Presidente, nao deixei ab- 
solutamente de cumpril-a. 0 que mais desejo e evitar a sombra dos mer- 
rinhos a minha porta; cumpro com os meus deveres 
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Sr. Presidente, o honrado Senador pelo Districto Federal, nao dis- 
cutiu a questao. 

Apezar do seu talento que e grande, apezar da sua e'oquencia, que e 
brilhante, S. Ex. occupou a tribuna durante tres horas em divagagoes. 
Referiu factos iucongruentes, sem que absolutamente trouxessem luz al- 
guma ao debate, sob o ponto de vista do cafe. 

Entre parenthesis. Farei leaes consideragoes sobre o seu discurso. 
S. Ex. accusando S. Paulo, preciso era que fixesse um contraste com 

qualquer outro Estado, e entao disse.; que o Estado de Minas podia dar 
leis a todas as Nagoes do mundo sobre lacticinios. 

Ora, Sr. Presidente, isto. se fosse publicado na Europa seria tornado 
como galhofa. 

O Estado de Minas, dando leis a todas as Nagoes do mundo sobre 
lacticinios! 

Mas, Sr. Presidente, os tres paizes minusculos da Europa — a Hol- 
landa, a Suissa e a Dinamarca — produzem em lacticinios dez vezes mais 
que o Estado de Minas. 

O Sr. Severino Vieira — E V. Ex. acha que foi um erro do nobre 
Senador pelo Districto Federal? Por que nao viu antes nas expressoes 
de S. Ex. alguma outra cousa? 

O Sr. Alfredo Ellis — Por outro lado. Sr. Presidente, o nobre Se- 
nador revelou desconhecer completamente a geographia Patria, e o no- 
bre Senador pela Bahia, que se achava ao lado de S. Ex. consentiu, sem 
um protest©, que fosse desannexado do Estado da Bahia um trecho de 
seu territorio e collocado no Ceara. 

Disse que o cafe Maragogipe e um product© do Ceara, e que este 
ja havia conquistado os melhores premios pela sua maravilhosa qualidade. 

Quern affirma uma cousa destas, pode tambem collocar, Botucatu que 
produz o celebre cafe amarello, no Para, uma vez que desconhece que 
Maragogipe esta na Bahia. 

A proposito, Sr. Presidente, fechando o parenthesis e entrando no 
assumpto direi que S. Ex. julgou que o Estado de S. Paulo era um in- 
felia xyphotico, que entrava com a espinha curva ao peso de 7.000.000 
de saccas de cafe e era urgente que S. Ex. endireitasse a espinha mal 
conformada. Architetou entao, numa oragao de tres horas, para provar 
que a questao e insoluvel mais difficil de solugao que a quadratura do cir- 
culo ou a descoberta do motu-continuo. 

Terminou S. Ex. aconselhando duas cousas: que o Estado de S. Pau- 
lo langasse esse stock de cafe no interior da Russia e do Japao e divi- 
disse a propriedade acabando com os latifundios. 

O que mata S. Paulo, affirmou S. Ex. e isto, e aquillo, mas, em sum- 
ma e o latifundio. E aconselhou como medida salvadora a distribuigao 
do stock pela Russia e Japao, sem cogitar, porem da somma necessaria 
para a adopgao de semelhante projecto. 

S. Ex. nao sabe qual a taxa que o Japao cobra para a entrada do 
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•cafe; S. Ex. tarrtbern ignora os pregos de transporte, dos depositos ondc 
este estock esta armazenado, para os portos do Japao e para o interior 
da Russia. O que e verdade e que, talvez, metade; do emprestimo nao 
fosse sufficiente para realizar o piano aconselhado pelo honrado Sena- 
dor pelo Districto Federal. Seria precise uma varinha magica para o 
milagre, e S. Ex. nao a deu. 

Por outro lado, Sr. Presidente, S. Paulo foi accusado de imprevi 
dente, porque consentiu que se alargassem as plantagoes de cafe. E S. 
Paulo foi atacado e censurado tambem por ter jugulado a producgao, cer- 
ceando a liberdade do lavrador, de maneira que chegamos a este resulta- 
do; S. Paulo e preso por ter cao e S. Paulo e preso por nao ter cao. 

E, Sr. Presidente, rememorando a epoca de sua meninice, S. Ex., 
com o intuito de estabelecer uma rivalidade entre o Norte e o Sul, cou- 
sa que absolutamente nenhum brasileiro de responsabilidade deve fazer 
nem contribuir para isso, S. Ex., depois de crueis accusagoes perguntando 
o que se havia de responder, por exemplo, ao Ceara, cujos filhos vao para 
as invias florestas do Amazonas, em busca de recursos, encontrando, ao 
regressarem a deshonra do lar e a miseria, S. Ex. se esqueceu que nao 
tinha o direito absolutamente de censurar o acto de S. Paulo, porque 10- 
dos nos sabemos e S. Ex. tambem devia saber que ao lavrador de canna 
do norte, esta assegurado o mercado interne do paiz e resguardados os 
seus interesses. 

O Sr. Severino Vieira — Devido unicamente aos esforgos dessa la- 
voura e nao a intervengao do Governo. 

O Sr. Alfredo Ellis —. S. Ex. devia saber que o lavrador de al- 
godao tern tambem o seu producto garantido pelas medidas proteccionis- 
tas e pelas taxas alfandegarias em vigor. Pergunto agora S. Presidente: 
que tern feito o Governo em relagao ao cafe? 

)Quem ler as accusagoes feitas por S. Ex., desconhecendo a questao, 
que foi propositalmente desvirtuada, que dira? Que S. Paulo vein 
buscar IS mi'hoes de esterlinos e que a Uniao os tera de dar. 
Mas isto nao e real, nao se tratava de um favor excepcional; trata-se 
sim de uma simples questao commercial. 

Ha em fundo uma questao politica, em fundo ha tambem uma ques- 
tao financeira. Mas, a Uniao tern tanto interesse na solugao do problema, 
como nos, e e o que em breve discutirei. 

Por ventura S. Paulo veiu pedir a Uniao o seu endosso, sem apre- 
sentar garantias que a ponham a coberto de qualquer prejuizo? 

0 Sr. Severino Vieira — E' uma questao de future e o futuro a 
Deus pertence. 

0 Sr. Alfredo Ellis —< Devo referir o seguinte facto: A adminis- 
tragao de S. Paulo foi accusada de ter declarado em documento publico 
official, quando veiu pedir os tres milhoes de esterlinos, que mais nao se- 
ria precise para a valorizagao do cafe. 

E porque? Simplesmente por isso: o Estado de S. Paulo acreditou 
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nas informaQoes postiivas e categoricas que tinha, de que a taxa de 5 
francos, com o stock de cafe, seria suficiente, sem o endosso da Uniao, 
para o levantamento do emprestimo dos 15 milhoes necessaries. 

E' crivel pode entrar no espirito de qualquer dos Srs. Senadores, 
que S. Paulo, com os infimos e insignificantes recursos de que dispunha, 
pudesse comprar 7 milhoes ou 8 milhoes de saccas de cafe? 

Nao era claro, nao era evidente, que os 3 milhoes de esterlinos 
nao bastavam, a nao ser para pagar a porcentagem dos warrants e os ju- 
ros das quantias adiantadas a prazo curto? Portanto, havia necessidade 
de uma grande operagao e essa operaqao ja estava prevista na lei de 
Dezembro de 1905, que consignava a autorizaqao ao Governo Federal 
para emprestar ou endossar o emprestimo que os Estados cafeeiros ten- 
tassem fazer com o estrangeiro, para o fim de valorizar o cafe. E essa 
lei orgamentaria foi reproduzida no orgamento seguinte, e si o tivesse si- 
do no orgamiento passado, teria sido dispensavel a autorizagao do Poder 
Legislativo, porque o Sr. Presidente da Republica poderia perfeitamente 
autorizar o endosso do emprestimo. 

Mas, como eu ia dizendo, S. Ex., procurando accentuar uma certa 
rivalidade entre o Norte e o Sul, referiu um facto de sua meninice. 

Referindo-se a vela de carnauba, disse S. Ex. creio que em um ar- 
roubo de imaginagao, que essa luz havia queimado as pestanas e tisnado 
os dedos — por esse facto nao podia se esquecer da carnauba. 

Ora, Sr. Presidente, eu devo crer que essa narrativa de S. Ex. nao 
passa de uma pilheria jocosa para adogar talvez o fel e o vinagre de 
sua critica. 

Naquelle tempo ja o espevitador era conhecido e, salvo o desejo de 
se queimar todos os dias, nao havia motivo que impedisse ter junto a 
si ao menos uma simples thezoura, para fazer com ella o que se costumava 
fazer com os dedos; que queimasse as pestanas va, isso S. Ex. fez com 
certeza, no sentido sym'bolico, porque tern prova do aqui no Senado uma 
grande arudigao e sou o primeiro a reconhecer. 

Mas, ao passo que S. Ex. amenizava a sua oragao com essas parti- 
cularidades, por outro lado tomava S. Ex. atitudes apocalypticas, atingindo 
ao tetrico. Recordei-me tambem de um facto da miniha mocidade: havia, 
outr'ora, em S. Paulo, um actor chamado Henriques; quando elle tinha 
que entrar em, scena, principalmente no dramalhao entitulado "O 
naufragio da fragata Medusa" os jornais annunciavam com an- 
tecedencia, porque os medicos recommendavam as senhoras em estado 
interessante que nao comparecessem tal a impressao que sentiam. 

S. Ex. nessa Hnguagem apocalyptica, verberou o Estado de S. Pau- 
lo, como se elle viesse defraudar a communao nacional de 15 milhoes de 
esterlinos. 

Disse tambem que S. Paulo, para conseguir seus intentos nao hesita- 
va em despojar-se na praga publica das atribuigoes que a Constituigao 
prohibe que os Estados da Federagao o fagam 
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O honrado Senador bem sabe, quc, tratando-se de uma opcragao 
commercial e tendo o Estado offerecido aos banqueiros estrangeiros ga- 
rantias de sobretaxa de 5 francos, alem dos 7 milhoes do stock, o fazia 
com toda a liberdade. Si os prestamistas exigissem alem dessa garan- 
tia a da Uniao, porquanto o Estado de S. Paulo nao pode nem tern re- 
presentagao internacional, o que Ihe cumpria, o que Ihe restava, era tra- 
zer a Uniao os pormenores da transacqao, dedarando qual a exigencia 
dos banqueiros europeus. 

Ora, se as garantias offerecidas por S. Paulo eram boas, porque ra- 
zao deixariam ellas de ser para a Uniao? 

Nao digo que a Uniao tenha jubilo em ver onerado um Estado da 
Federagao, como S. Paulo. Nao, mas deve ter orgulho de ver na Fe- 
deragao brasileira, um Estado que pode offerecer garantias para levantar 
um emprestimo de IS milhoes de esterlinos. 

0 Sr. Severino Vieira — E' melhor nao ter orgulho por isso. 
Aguardemos os acontecimentos. 

O Sr. Francisco Glycerio — V. Ex. conhece perfeitamente a in- 
tengao do orador e esta desvirtuando seu pensamento. 

0 Sr. Severino Vieira — O orgulho e uma paixao condenavel. 
0 Sr. Francisco Glycerio —• Por isso e que V. Ex. esta se tornan- 

do antipathico. 
0 Sr. Severino Vieira — Por que? 
O Sr. Francisco Glycerio — Pela sua indisposigao contra o Estado 

de S. Paulo, para o qual so tern phrases de ironia. 
0 Sr. Alfredo Ellis — V. Ex. bem sabe que nao me referia ao Es- 

todo de S. Paulo e sim a Uniao. Por que essa prevengao contra S. Paulo ? 
0 Sr. Severino Vieira — Si eu tivesse de adoptar outro Estado da 

Federagao, depois do meu, adoptaria o de S. Paulo, a que me prendem 
gratas recordagoes. 

O Sr. Alfredo Ellis — Essa declaragao e a primeira prova de es- 
tima que V. Ex. da ao meu Estado e nenhum brazileiro, repito, deve ter 
jubilo vendo qualquer Estado da Federagao manietado e curvado ao peso 
de extraordinarios compromissos. A Republica brazileira deve, porem, 
ter orgulho... 

O Sr. Severino Vieira — Melhor e nao te-lo. 
O Sr. Alfredo Ellis — ... porque na Federagao ha um Estado que 

esta em condigoes e apresenta garantias para levantar 15 milhoes es- 
terlinos. 

0 Sr. Severino Vieira — Seja porque for o orgulho e uma paixao. 
0 Sr. Alfredo Ellis — Para demonstrar que o Senador pelo Dis- 

tricto Federal nao conhece a questao basta allegar que S. Ex. disse que 
dos 15 milhoes, 12 milhoes e tanto ja foram empregados, restando ape- 
nas 2 milhoes e tanto! 

S. Ex. presume que o emprestimo foi feito ao par. 
Nem esses 2 mihoes e tanto restam. 
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O emprestimo foi feito porque era uma questao de honra, de cre- 
dito par S. Paulo; e, ainda que nos custasse o ultimo sacrificio, nos o 
fariamos sem hesitar, porque estava em jogo o nosso credito, o nome de 
nosso Estado. 

Foi para pagar compromissos que contrahimos esse emprestimo, 
porque esse stock de cafe ja nao era nosso; atraz delle, como se fosse um 
cortejo funerario levando os despojos nao de S. Paulo so, mas talvez 
da propria Republica, uma matilha de lobos o seguia. 

Convencidos os baixistas de que podiam se apoderar mais cedo ou 
mais tarde, diesse stock, todos os meios empregaram para a reducgao do. 
consume e para evitar que as pra?as do interior da Europa e dos Estados 
Unidos se desfalcassem, se abastecendo nos principais mercados de cafe. 

Nessa via crucis, S. Paulo tern se visto absolutamente so e isolado. 
O problema e triplice e eu me proponho agora desenvolvel-o tal 

qual foi posto e nao como tern sido discutido. 
Ao lavrador e importante o prego do cafe; ao Estado, porem, ao 

Estado de S. Paulo e a Uniao, principalmente, interessam a massa glo- 
bal da safra e o prego dessa massa, nao ha duvida, a nossa principal 
riqueza, o nosso principal factor para o intercambio commercial com 
as pragas da Europa e da America do Norte. 

O cafe pode ser, na opiniao de S. Ex., uma praga, uma verdadeira 
maldigao; mas, o que e facto, e S. Ex. desconhece, e que nao existe no 
mundo inteiro riqueza feita com o trabalho humano, que se compare 
com a lavoura de cafe do Estado de S. Paulo. 

A situagao miserrima a que ohegamos resulta do abandono completo 
a que os poderes publicos federals comdenaram o productor, sem pro- 
mover alargamento do consumo. 

A Uniao nunca interessou a questao. Estivesse, porem, esse mono- 
polio em maos dos Estados Unidos, da Inglaterra ou da Allemanha, e 
eu garanto a V. Ex.,. Sr. Presidente, que S. Paulo nao atravessaria es- 
sa via dolorosa, isolado, com os poucos recursos de que dispbe, forga- 
do a empregal-os para impedir que a Nagao perca essa extraordinaria 
riqueza. 

Devo dizer, Sr. Presidente, que, maior stoicismo, maior abnega- 
gao precisa ter hoje o lavrador paulista, do que os antigos bandeiran- 
tcs. 

Parece, Sr. Presidente, que providencialmente, aquella raga forte 
foi entregue a salvagao e a solugao daquelle problema. 

Nao fosse forte e nao teria resistido as agruras da crise que ha 
mais de 10 annos a attribul-a, reduzindo-a quase a penuria. 

Duas cousas porem, nao deixou de fazer ate hoje: — instruir seus 
filhos e conservar os cafezais em plena produgao. 

A valorizagao do cafe foi iniciada pelo governo benemerito de 
Bernardino de Campos, que, previdentemente, em 1896, havia provi- 
denciado no sentido de se reunirem os governos interessados, para alar- 
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gar o consumo e isso o fez em virtude do relatorio, do bellissimo rela- 
torio, do Dr. Assis Brazil, accentuando a situagao do cafe nos Estados 
Unidos e mostrando os meios de evitar justamente o que se deu mais 
tardie: a inundagao dos mercados pela super-producgao e a especulagao 
resultante. 

O piano do Convenio de Taubate nao se realizou justamente por 
falta de dinheiro. Si naquella occasiao o Estado de S. Paulo, os de 
Minas e Rio de Janeiro tivessem conseguido a adhesao do Governo Fe- 
deral, se tivessem realizado o emprestimo de £ 15.000.000, que teriam 
entrado no paiz em especie, para servir de lastro a Caixa de Conversao, 
nao teriamos chegado a esta situagao. 

O piano do illustre Dr. Tibiriga foi esse: retirar o excedente de 
uma safra extraordinariamente grande, a mais abundante que S. Paulo 
tern tido e que tera por muitos annos ainda, retirar esse excesso, certo, 
convencido de que apoz uma safra record, duas ou tres pequenas se se- 
guiriam, normalizando, portanto, a offerta. 

Era intuitivo, era um caso muito simples, era evitar a avalanche, 
a offerta menor, no intuito die evitar tambem a desmoralizagao dos 
pregos. 

Mas o Sr. Tibiriga quando retirou os 8 milhoes de saccas, preten- 
dia o auxilio do Governo Federal, no sentido de, por meio de acgao di- 
plomatica, promover inqueritos parlamentares na Franga, na Italia e na 
Austro-Hungria, afim de elucidar a questao, porquanto o thezouro dessas 
Nagoes e extraordinariamente desfalcado na tributagao e o artificio em- 
pregado na falsificagao do cafe. 

You explicar ao Senado a questao. 
O consumo de cafe na Franga e extraordinario. Regula, por exem- 

plo, 2.000 kilos per capita, mas o que e certo que o franoez nao toma 
menos de 8 a 10 kilos per capita. 

Esse excedente, nao e cafe, mas, entretanto, e vendido como tal, e 
de facto, a apparencia e a mesma. 

Si e vendido como cafe e deixa de pagar o imposto de entrada, que 
e correspondente a 136 fracos por 100 kilos, quer dizer que o cafe do Bra- 
zil, o cafe natural, nao pode competir em prego com elle e o fisco fran- 
cez e defraudado da importancia do imposto, que deixa de receber. 

O Sr. Presidente —• Pego licenga para advertir a V. Ex. que a 
hora do expediente esta a findar   

Por ventura, a Standard Oil Company dos Estados Unidos nao 
tern grandes reservas de petroleo nos seus reservatorios ? 

Acaso esses depositos fazem baixar o prego do kerozene? 
Por ventura, Sr. Presidente, a prata que esta accumulada no The- 

zouro dos Estados Unidos, em uma importancia colossal, concorre para 
a baixa do prego da prata? 
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Os brilhantes das minas de Kimberley, alii accumulados, por ven- 
tura fazem baixar o prego dessas pedras preciosas nos mexcados da 
Europa ? 

Tudo depende do capital. E estou certo, Sr. Presidente, de que si 
por ventura, o Estado de S. Paulo tivesse ao iniciar a valorizagao do 
cafe, conseguido com os outros dois Estados signatarios do Convenio 
de Taubate um emjprestimo de IS milhoes, outra, muito outra seria agora 
a situagao. 

A proposito dos brilhantes de Kimberley, devo dizer que, a Compa- 
nhia de Beers estava para fallir, devido exatamente os pregos baixos dos 
brilhantes, quando chegou a Kimberley o celebre Cecil Rhodes, que for- 
mulou o piano de exportar somente a quantidade de pedras preciosas que 
o mercado pudesse absorver, estipulando o prego. Foi quanto bastou para 
que a companhia prosperasse e Cecil Rhodes fizesse uma fortuna 
colossal. 

E o brilhante nao e mercadoria de primeira necessidlade! 
A insistencia de S. Paulo, nessa questao ha de continuar; e a mesma 

insistencia que teve Bernardo de Palissy, acusado de louco, ponque pa- 
ra manter o fogo na fornalha de onde esperava ver surgir o resultado de 
sua descoberta, sacrificou os soalhos de sua casa, as portas, as janellas 
e ate a propria cama. 

Passou por aUucinado e por louco, entretanto, por essa loucura deve a 
Franga uma de suas principals fontes de riqueza e a primazia indisputa- 
vel, que teve por seculos, no fabric© de lougas e de faiangas. S. Paulo 
foi acoimado de louco —■ daqui a alguns annos nao havera brasileiro que 
nao bendiga essa loucura. 

Nos nao recuaremos! Convictos que defendemos a boa causa, fare- 
mos o mesmo que Galileu, quando intimado pelo Tribunal Inquisitorial 
a affirmar que a terra estava parada, batendo com o pe dizia " e pur se 
muove 

S. Paulo ficou so, isolado, mas pergunto eu, se nos baqueassemos, 
se por uma funesta calamidade desaparecesse essa riqueza que estamos de- 
fendendo com tanto heroismo, que restaria ao Brasil? Qual seria a sor- 
te e o futuro deste paiz? Qual o succedaneo para o cafe? 

De facto, nao sei em que podera estar enkistada a felicidade deste 
Paiz. 

Nao e em um fardo de alfafa ou de la que esta enkistada a felicida- 
de da Republica Argentina, nao e em um crystal de nitrato de sodio que 
esta a felicidade do Chile, nao esta em um kilo de guano a felicidade 
do Peru, nem e no ubere da vacca que esta enkistada a felicidade da Ho- 
landa, nem em um bloco de carvao Cardiff que esta a da Inglaterra. 
Falhassem, porem, a essas Nagoes tais elementos de riqueza e ellas cer- 
tamente nao se poderiam manter, no mesmo pe de grandeza e de prospe- 
ridade. E, quanto a intervengao que nos viemos pedir, solicitando a Uniao 
apenas o endosso a esse emprestimo, e isso porque tal exigencia nos era 
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feita pelos banqueiros extrangeiros, era. de facto a mais insignificante que 
se poderia fazer. Para aquelles que consideram a Uniao o Estado-Pro- 
videncia, ha o exemiplo recente dos Estados Unidos, intervindo directamen- 
te para impedir que a crise produzida pela fallencia do Banco Nicker- 
bocker se generalizasse. E' que as Nagoes nao deixam de intervir quando 
tratam de resguardar interesses que Ihe sao affectos e aos de sua popula- 
gao, deprehende-se se remotarmos ao passado, vendo a Inglaterra, a nobi- 
lissima Inglaterra, a liberal Inglaterra de Willberforce collocar-se ao la- 
do da escravidao nos Estados Unidos, para evitar que a miseria Ihe entras- 
se nas fabricas de Manchester, com a deficiencia de algodao. 

Sacrificou os seus principios liberais, sacrificou tudo, para salvar da 
penuria o seu proletariado e conservar a sua industria de tecelagem. A 
Inglaterra intervindo na Guerra de Seccessao americana, permitiu que 
em seus portos se armassem corsarios que depredaram e anniquilaram a 
marinha mercante " yankee " embora mais tarde se submetesse ao arbitra- 
mento, o que Ihe custou 22 milhoes esterlinos. 

Ainda ha pouco, vimos a Convengao de Bruxellas tratar de promo- 
ver os meios de evitar a ruina dos cultivadores de beterraba. 

Todas as nagoes do mundo armam-se para defender a sua riqueza e, 
entretanto nos, censuramos aquelle nobilissimo Estado que, isolado, traz 
no dorso 7 milhoes de saccas de cafe, para impedir que ellas rolem no 
mercado de uma so vez e sejam adquiridas a pregos baixos pelos baixis- 
tas que, naturalmente querem fazer o seu negocio, anniquilando a forga 
viva deste paiz. 

A proposito das agressoes feitas ao Estado de S. Paulo, nao so 
nesta, como na outra Casa do Congress©, lembro-me de um episodic lido 
ha muito tempo sobre a invasao alema, na guerra de 1870. 

O chefe do Departamento de Informagoes, dirigiu-se ao Principe de 
Bismarck, reclamando augmento de pessoal, na sua repartigao, dizendo 
que era precise ter espioes e agentes em toda a parte, para communicarem 
os movimentos das tropas, fornecimlento e mobilizagao do exercito fran- 
cez e tudo o mais que se referisse as medidas de defesa que a Franga op- 
punha contra a invasao. 

Bismarck, com aquelle espirito de philosofo e aquella perspicacia que 
conservou ate a morte, transquillizou-o: "Nao ha necessidade, os pro- 
prios francezes se encarregarao disso "   

Sr. Presidente, mais uma vez se confirma tambem a sabedoria da- 
quelle proloquio popular que diz: "Mais conhece o tola no seu do que o 
avisado no alheio". 

Por essa razao, por esse motive, o honrado Senador pelo Districto 
Federal, disse o que disse na sua oragao a proposito da questao do cafe. 

S. Ex. a desconhece completamente e nao digo que propositalmente 
evitasse ou fugisse a escola de Epaminondas, mas a verdade e que, levado 
pelos arroubos da sua imaginagao, pelas fulguragoes de seu talento pe- 
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regrino, S. Ex. nem sempre narra os factos com o rigor da Verdade. 
S. Ex., por exemplo, referiu-se ao despotismo daRussia, a propo- 

sito da questao das planta?5es e trouxe justamente cste simile para de- 
monstrar que o lavrador paulista vive como um "mujick" russo, avas- 
salado ao peso do despotismo, por nao mais poder plantar cafe. 

Tratando do despotismo russo, disse S. Ex. que o "mujick", cm 
obediencia as ordens do Czar, nao pode rccolher senao uma certa quan- 
tidade de cereaes, necessaria para seu sustento, pertencendo o resto ao 
seu governo. 

Ora, Sr. Presidente, nao creio que isto fosse obra da imaginagao de 
S. Ex. S. Ex. leu isso em algum romance de Maximo Gorki ou de 
Scienkewikz. 

O despotismo russo, pode ser muito cruel, mas nao inepto, nem 
imbecil. 

Pois, e crivel que um agente do poder publico na Russia va ao " mu- 
j ick " e ordene que o excedente do necessario a sua aliiruentaqao nao Ihe 
pertence, mas sim ao governo? 

Claro esta que o "mujick" nao produziria senao o necessario para 
seu sustento. Seria uma inepcia da parte do governo que adoptasse tal 
processo. Nada lucraria! 

O que ha na Russia e o systema de parceria, systema que e adoptado 
em varios paizes da Europa. Naturalmente e o melhor porque estimula 
o trabalhador, que, quanto mais colhe, maior quinhao recebe e maior qui- 
nhao distribue ao proprietario da terra. 

Outra allegagao de S. Ex., tratando da questao do cafe, foi a da cri- 
se americana do milho. Nao vejo termo de comparagao! E para de- 
monstrar que nos paulistas deviamos agir da mesma forma porque pro- 
cederam os americanos, S. Ex. declarou que devido a crise do milho, os 
americanos augmentaram a criagao de suinos, transformaram esse excesso 
de milho em banha e carnes salgadas para a exportagao mundial. 

S. Ex. esta completamente equivocado! Isso e um romance ! Nunca 
houve crise de milho nos Estados Unidos. O milho constitui um dos prin- 
cipals alimentos desse paiz; e um producto que pode ser desdobrado em ou- 
tros e, por consequencia, nao pode produzir crise. 

Todo o mundo sabe que os americanos teem o monopolio, por exem- 
plo, do fabrico da maizena, de maneira que poderiam transformar o mi- 
lho em maiziena, em alcool e em feculas. 

Se o honrado Senador tivesse as estatisticas, verificaria, como eu, 
que si os norte-americano fossem promover a criagao de suinos, para co- 
mer esse milho que produziu crise, quando esses suinos estivessem em 
ponto de comel-o, ja o milho estaria carunchado! 

Portanto, seria precise promover outra crise, para que esse milho os 
engordasse! 

Segundo as estatisticas, verifica-se que, talvez em proporgoes maio- 
res a criagao de suinos, coincidiu a dos bovinos, equideos e muares. 
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Ainda outro ponto em que S. Ex. naturalmente argumentou por ab- 
surdo. 

Refiro-me ao prego do cafe, de 3§500, enriquecendo fazendeiros dos 
antigos tempos. 

Vou esclarecer o assumpto e, fal-o-hei com conhecimento de causa 
porquc sou antigo lavrador. 

Uma de duas; ou S. Ex. quiz levantar um hyno a escravidao, para 
demonstrar que o trabalho escravo e mais barato do que o trabalho li- 
vre, ou entao, S. Ex. ouviu cantar o gallo mas nao soube onde. 

O calculo e facil e vou fazel-o sem siquer uma nota. Uma fazen- 
da, para produzir em media 10.000 arrobas de cafe, mesmo naquelle tem- 
po, tra'balhada por escravos, valia 300;000$00, dos quais 100:00()$000 re- 
presentando o custo dos escravos; 60, 65 e 70, porque tantos eram pre- 
cisos para tratar os cafezais e para fazer uma colheita de 10.000 arrobas 
de cafe, em media 200:000^00 o valor da propriedad'e que nao devia ter 
menos do que 200.000 pes de cafe. Portanto, temos uma propriedade pro- 
duzindo em media 10.000 arrobas, vendidas estas a 3$500, dariam ... 
35 :000$000. Dessa importancia deduzam-se as despezas, porquanto o fa- 
zendeiro nao tinha naturalmente a varinha magica que o honrado Sena- 
dor pe'o Districto Federal possue e nao da a ninguem, para remetter es- 
sas 10.000 arrobas para o mercado, sem pagar transporte, commissao, en- 
saque e seguro, que evidentemente absorveriam pelo menos l$S0O em ar- 
roba, isso na melhor das hipoteses. 

O fazendeiro que vendesse por 3|S00 a arroba, so poderia receber 
2$000 liquidos, de modo que uma fazenda na importancia de 300:000$000, 
produzindo a media de 10.000 arrobas de cafe daria liquidos 20:000$000. 

Os juros, Sr. Presidente, que hoje se cobram ao lavrador, sao iguais 
ou talvez inferiores ate aos que antigamiente os prestamistas cobravam. 

Mas, tomando-se o juro de 12%, chega-se a este resultado, que os 
300:000$000 contos dessa propriedade deviam exigir 36:000$000 de juros. 

MJesmo que o lavrador nada gastasse absolutamente nada, no custeio 
da fazenda e na colheita das 10.000 arrobas de cafe, que nao comprasse 
lenqois de cambraia e de linho ou " edredons " de seda, mesmo assim, por 
essa conta, verifica-se que o lavrador dessa epoca teria um deficit an- 
nual de 16:000$000. 

No espirito de S. Ex. paira, ou existe esse facto: que o lavrador 
mais enriquece quanto menos recebe pelo seu producto! 

Tocarei, ainda, em outro ponto. 
Tem-se dito que a crise devia se resolver de uma forma muito sim- 

ples ; liquidar, liquidando, porque os fortes venceriam. 
Mas, Sr. Presidente, os fortes somos nos. Nenhum paiz no mundo 

pode produzir cafe pelo prego que nos produzimos. 
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For excmplo, o Mexico. O lavrador mexicano gasta 9$000 a 
12$000 para produzir uma arroba de cafe, ao passo que nos poderemos 
produzil-a por 4$000. 

Portanto, os fortes somos nos. 
As nossas terras sao fertilissimas e a nossa cultura ja esta feita, 

com o sen systema ferroviario complete, portos de mar, etc. 
Os fortes, portanto, somos nos! 
Depois, Sr. Presidente, liquidar, como na outra Casa do Parlamento 

se disse, seria equivalente por exemplo a um cidadao que tendo subido 
com difficuldade uma torre alta, achasse mais facil ao invez de descer 
naturalmente, precipitar-se della ao solo. Um outro representante da 
nagao declarou que, realmente a situagao era constristadora para os la- 
vradores, mas que o Estado e a Nagao nada tinham que ver com ella. De- 
sappareceria o 'avrador, mas o Estado e a Nagao continuariam a receber 
o valor das safras! 

Creio, Sr. Presidente, que esse nobre collega quando assim se ex- 
primia, mentalmente passava em revista a historia do cavallo do ingles, 
e supunha que, mesmo sem comer o lavrador, em plena miseria, se dei- 
xaria despojar, continuando na faina de tratar dos cafezais, ate o mo- 
mento de entregal-os ao credor. 

O nobre Senador pelo Districto Federal terminou o seu discurso, 
dizendo que S. Paulo, despojando-se na praga publica das attribuigoes que 
Ihe foram conferidas pelo nosso pacto fundamental, se transformava 
num Estado de escravos e que os outros Estados da Uniao deveriam re- 
pellil-o do seu gremio. 

Sr. Presidente, o Estado de S. Paulo foi, e e sera um Estado de 
escravos... do cumprimento do dever e do brio! 

S. Paulo, bergo da nossa Independencia, nao sera jamais a sepul- 
tura da honra brasileira. 

Se, por ventura, se realizasse essa suprema iniquidade, si os Estados 
da Federagao ingratamente repellissem o Estado de S. Paulo de sua ag- 
gremiagao, como outr'ora Jose, vendido por seus irmaos aos mercadores 
do Egypto nao levantariamos um protesto; conservariamos vivaz o mes- 
mo affecto fraternal pelos irmaos desapiedados e repetiriamos as palavras 
que Christo pronunciou no alto da Cruz, quando reccbeu o langago do 
judeu: " Perdoai-lhes, Senhor, elles nao sabem o que fazem ". 

Affirmou-se que S. Paulo estava obsecado, louco e cego. Feliz obs- 
sessao que nao impediu que um Estado torturado e martyrizado, por uma 
longa crise de 10 annos tivesse ainda coragem e forgas para apurar do 
seu trabalho 85.000:000 para offerecel-os a colmeia nacional. 

Cego? Sim. Deslumbra-lhe a retina a luz viva e fulgurante do so- 
nho que ainda anima e fascina todos os paulistas, de uma magestosa e 
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resplandescente apotheose do BrasiFprospero, grande e feliz. (Muito bem, 
muito bem) ("Discursos Parlamentares", Alfredo Ellis; Anmes do Se- 
nado). (1). 

E, com esse discurso, no Senado Federal, viu-se mais um 
galo de briga, murchar a cabeleira, cantar de galinha e correr! 
Foi o Senador Barata Ribeiro! 

E, com este, correu tambem o Senador Severino Vieira! 
S. Paulo e o cafe estavam vitoriosos! 
Foi em 1908! 
O que pleiteava S. Paulo, da Uniao, pelo seu represen- 

tante no Senado, foi obtido. O resultado financeiro desse lance 
foi maravilhoso para a Uniao. 

Quern o diz e o ilustre escritor pernambucano, Manoel 
Olympio Romeiro, no seu livro "S. Paulo e Minas na economia 
nacional", cujos dizeres a esse proposito eu reproduzo, data 
venia; 

" O primeiro auxilio do Governo Federal ao cafe paulista foi em 27 
de Janeiro de 1908, quando emprestou ao Governo de S. Paulo 3 milhoes 
de libras esterlinos, para reforgar o piano de valorizagao, iniciado em 
1906, pelo Governo Tibiriga. 

Foi, sem duvida um auxilio valioso, mas a Uniao nao tirou um real 

(1) Do Jornal "O Co miner cio de Sao Paulo" de 11 de Agosto de 
1907; 

UMA DEFEZA 

Dos Senadores paulistas o que mais se tern distinguido, elevando o 
Estado que representa, e o Sr. Alfredo Ellis. Lado a lado do Sr. Lopes Cha- 
ves e do Sr. GHcerio, a sua figura se destaca, inattingivel. O primeiro, 
pela sua edade avangada, nao pode mais prestar servigos que em outros 
tempos prestava. Ao segundo depois da sua brilhante acgao na propa- 
ganda republicana, nada mais deve o Estado. Desde o advento do novo 
regimen ate hoje, tern sido um elemento de corrupgao. Mas, ainda que 
nao estivesse entre um anciao invalid© e um chefe sem idoneidade moral, 
condemnado, felizmente, a desapparecer, em breve, da arena politica, o 
Sr. Alfredo Ellis daria brilho e honra ao seu mandato. Sobranceiro as 
baixas paixoes partidarias, incapaz de malbaratar o tempo em questiun- 
culas, tern tratado, principalmente, dos interesses economicos do Estado 
e de toda a Nagao. Nesta epoca, em que procuramos defender a produc- 
gao, alargar o commercio, reduzir as despezas de transporte, povoar o 
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de seus cofres para dar a S. Paulo, isto e, nao emprestou dinheiro seu. 
Realizou, com os banqueiros Rothschild, de Londres, um emprestimo de 
3 milhoes de libras; e, os entregou a S. Paulo. Nao dispendeu, entretan- 
to, um vintem. Todas as despezas da operaqao correram por conta do 
Governo paulista, ate mesmo as despezas que o Governo Federal teve 
que fazer com annuncios, telegrammas, sellos etc. 

S. Paulo, pagou os juros de 5% ao anno; deu em garantia o ex- 
cedente da sobretaxa de 3 francos ouro, por sacca de cafe exportada, obri- 
gando-se ainda a tirar de sua receita ordinaria a quantia precisa, caso 
o producto da referida sobretaxa nao fosse suficiente para o serviqo da 
divida. 

S. Paulo cumpriu rigorosamente as clausulas do contracto, pagando 
a Uniao os 3 milhoes de libras e juros desde o prazo estipulado no dicto 
contracto. 

Um auxilio como esse nao offende a economia nacional, nao offende 
a economia dos Estados, nao offende a ninguem. Alias so de juros a 
Uniao recebeu 1 milhao 537 mil 455 libras esterlinas, de forma que o 
Governo Federal emprestou £ 3.000.000 e recebeu £ 4.537.455 ou melhor, 
S. Paulo recebeu liquido £ 2.850.000 e entregou ao Governo Federal 
£ 4.537.455." 

Nao parece restar a minima duvida que, isso representa- 
va uma belissima vitoria paulista, da qual participou, como gran- 
de fator, o esforqo do Senador Alfredo Ellis. 

territorio, crear o credito agricola, nao devem ser esquecidos os esforgos 
continues do eminente senador. Sao Paulo, tao malquisto perante os de- 
mais Estados, ainda ha dias injustamente julgado pelo Sr. Barata Ribeiro, 
nao podia, no senado federal, ter um defensor mais serio, mais digno, mais 
respeitavel que o Sr. Alfredo Ellis. O governo paulista tern commettido 
erros em sua politica economica. A confianga illimitada em nossos recur- 
sos em nossa audacia, ja tradicional, tornou-o inuprudente e irreflectido. 
Mas o intuito do governo, apesar do pouco criterio com que procedeu foi 
defender a nossa producgao, regular-lhe o commercio, posto que so bus- 
casse levantar artificialmente o prego do cafe. A precipitagao condemna- 
vel com que agiu, estimulado pelo apoio unanime, ou quasi unanime do 
Estado, arrastou-nos a um tremendo perigo. Se a Uniao se recusasso 
a auxiliar Sao Paulo, o governo teria de despejar na praga, forgado pela 
necessidade, os oito milhoes de saccas de cafe que adquirira, A crise, en- 
tao, seria pavorosa; o cafe baixaria immediatamente o Estado teria de 
suspender os pagamentos, a lavoura ficaria arruinada. Com as compras 
que fizessem, a prego infimo, os importadores poderiam, armazenada a 
nossa producgao, manter a baixa nos annos seguintes. 

O governo paulista pediu entao a Uniao, afim de evitar essa crise, 
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Eis um autentico florae de gloria, capaz de enaltecer o 
trabalho de um grande parlamentar, em prol de sua terra e de 
sua gente! Como era diferente do que hoje se ve na represen- 
taqao paulista na Camara Federal, onde a causa do cafe e os 
interesses de S. Paulo sao traidos, em razao de uma sordida po- 
liticagem! (2) 

o emprestimo de tres milhoes de Libras esterlinas. Esse emprestitno era 
indispensavel para a conserva^ao do cafe compradio. Como o nosso de- 
sastre abalaria a vida economica da federagao, o presidente nao poderia 
deixar de appclar para esse recurso extremo. O Sr. Barata Ribeiro, po- 
rem, aproveitando-se da hostilidade que em toda a republica ha contra o 
nosso Estado procurou, em dias torvos para nos, avival-a ainda mais. 
Se a questao que dera motivo a essa attitude do illustre senador, era eco- 
nomica, se feria a nossa honorabilidade, a resposta devia ser dada pelo 
Sr. Alfredo Ellis, em defesa do Estado. £ esse eminente paulista que 
mais se tern preoccupado com questoes economicas; e elle que pode falar 
em honorabilidade, tanto como o Sr. Lopes Chaves, mais do que o Sr. 
Glicerio, que sobre este assumpto nao tern mais direito de levantar a voz. 
O Sr. Ellis, em nome de Sao Paulo, deu a resposta, ja largamente publi- 
cada. A sua conclusao e logica; Se o Estado exgotara os seus recursos, 
se fizera os sacrificios maximos, devia esperar tranquilo, o cataclisma 
que o ameaqava, tanto como a Uniao? A longa defesa do illustre senador, 
digna e brilhantissima, e mais um titulo que o eleva, que o recomenda a 
estima publica. 

(2) A concepqao que faqo da funqao do Deputado Federal, e que 
ele, sendo representante do Estado e nao do partido, deve cuidar com afinco 
dos interesses do seu Estado e so secundariamente do seu partido. Infeliz- 
mente nao e isso que vemos! 



CAPITULO XIX 

O CAFfi 

(SBGUNDA EASE) 

Em 1917, o Brasil entrava na guerra contra a Alemanha. 
Entao, o Presidente Wenceslau, querendo aparelhar as forqas 
armadas do pals, e nao contando com outros meios, lanqou mao 
da emissao, nao lastreada. 

Sob proposta do Senador Francisco Sa, o Executivo, era 
autorizado a emitir 150 mil contos. No inicio do ano seguinte, 
isto e, de 1918, o Senador Alfredo Ellis, que entao fazia parte 
da Comissao de Finan^as do Senado, emendou essa proposiqao, 
aumentando-a para 300 mil contos, sendo 150 mil destinados a 
compra de cafe. Tudo isso foi acertado e combinado com o Pre- 
sidente Wenceslau, homem calmo, resoluto, mas de visao inse- 
gura. Mas, o Sr. Antonio Carlos de Andrada, que era o Minis- 
tro da Fazenda de entao, so se aproveitou da autorizagao, emi- 
tindo para compra de cafe, 110 mil contos, diminuindo, portanto, 
a importancia do objetivo total do Senador Alfredo Ellis, que 
assim, viu seus projetos, so em parte realizados. Com esse dinhei- 
ro, o Governo Federal emprestou ao Governo estadual de S. 
Paulo, do Sr. Altino Arantes, que era o Presidente do Estado, a 
quantia acima enunciada de 110 mil contos. O Governo Estadual 
comprou, por baixo preqo, 3.250.000 sacas. 

Por felicidade, desse empreendimento, houve, no mes de 
Junho de 1918, uma geada gigantesca, a qual fez com que a co- 
Iheita futura se reduzisse de 75% da sua estimativa primitiva. 
Com isso, os pre^os subiram e o cafe, comprado por pouco, foi 
vendido por muito. 

Sucesso retumbante !!! 
Eu posso atestar que, foi assim, porque acompanhei todos 

esses acontecimentos. 
Vejamos, porem, como o Senador Alfredo Ellis, que foi 

o autor dessa operaqao, a relata, em depoimento publico: 

" Mais tarde, no Governo do Sr. Dr. Wenceslau Braz fazendo eu parte 
da Comissao de Finamjas, e sendo alii rellator da receita, o actual Ministro 
da Viagao, Sr. Dr. Francisco Sa apresentou elle em sessao secreta um 
project© de emissao de 150 mil contos, que o Governo reclamava com ur- 
gencia, afim de aparelhar o paiz para a situagao de guerra em que 
estavamos. 
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Eu apresentei a esse projecto uma emenda substitutiva, elevando de 
ISO para 300 mil contos a autorizagao para a emissao, attribuindo ISO mil 
contos, de accordo com o pedido do Governo e 150 mil contos para serem 
empregados na defesa do cafe. 

Era entao Presidente de S. Paulo o Sr. Dr. Altino Arantes. 
Sr. Presidente, vou abrir um parenthese. O proprio Senado deve 

estar estranhando a razao, o motivo da minha presenga na tribuna para 
tratar de um assumpto que ja tern sido por mim amplamene discutido 
neste recinto. Devo, portanto explicar: Na sessao de ante-hontem, na 
Camara dos Deputados do Estado de S. Paulo, o Sr. Dr. Azevedo Junior, 
fundamentando um projecto de defesa do cafe, exclusivamente a cargo 
do Estado de S. Paulo, fez referencias, fez o historico do que se havia 
passado em relagao ao primeiro projecto, resultante do Convenio de Tau- 
bate, referindo-se tambem, a segunda intervengao, que e essa que vou dis- 
cutir mesmo porque fui nella " magna pars " e a terceira que foi iniciada 
e feita pelo Sr. Dr. Epitacio Pessoa. 

Ja tive ocoasiao de fazer uma rectificagao a esse historico, tendo in- 
vocado nesse momento, o testemunho de todos os meus collegas da Comis- 
sao de Finangas. Um dos que estavam entao presente, exatamente o que 
fora Relator da receita, o Sr. Francisco Sa, em pequeno discurso, corro- 
borou as minhas palavras " confirmando que a iniciativa fora inteira- 
m-ente minha " 

E, de facto, o Dr. Altino Arantes, nao precisa dos pequenos servigos, 
que eu por ventura tenha prestado, para com elles enriquecer o patrimonio 
enthezourado pelo seu patriotismo. 

O Dr. Azevedo Junior com quern estou de perfeito accordo em relagao 
ao projecto que apresentou e ao qual lamento nao poder prestar o meu 
concurso, insignificante mas consciente, nas so com a minha palavra, coma 
com o meu voto, o Dr. Azevedo Junior recebera, estou certo, esta rectifi- 
cagao com o mesmo espirito que me trouxe a Tribuna: dar a Cesar o que 
e de Cesar. A iniciativa foi minha, exclusivamente minha, conforme por 
varias vezes tenho asseverado ao Senado desta Tribuna. 

O Sr. Poulo de Front in — Apoiado. 
O Sr. Alfredo Ellis — 150 mil contos votou o Congresso para a defesa 

do cafe. Era Ministro do Sr. Dr. Wenceslau Braz o Sr. Dr. Antonio 
Carlos e era Secretario do Sr. Dr. Altino Arantes, o ilustre paulista Sr. 
Dr. Cardoso de Almeida, que foi incumbido de realizar a transagao. Mas, 
o Ministro da Faizenda nao deu cumprimento exacto ao que se havia comk- 
binado, projectado e votado. S. Ex. apenas concedeu um emprestimo de 
110 mil contos para a defesa do cafe, consignando '' sponte sua" um em- 
prestimo de 50 mil contos ao Banco do Brasil. Apezar de desfalcado o 
contingente, o Sr. Dr. Cardoso de Almeida, comprou 3 milhoes 250 mil 
saccas de cafe. Deu-se pouco depois o grande phenomeno meteorologico 
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da geada, que, em utna so noite, queimou de 400 a 500 milhoes de cafeeiros 
em S. Paulo. A situaqao foi completamente modificada. De um lado, 
como diz o Sr. Dr. Azevedo Junior, a lavoura de S. Paulo salvou-se, ati- 
rando-se ao algodao e aproveitando os terrenos e as leiras dos cafezais 
mortos para plantar o algodao produzindo entao o Estado mais algodao 
do que o resto do paiz. De outro lado, outro phenomeno se originou dessa 
fatalidade da geada, que arruinou milhares de fazendeiros mas, salvou a 
lavoura do cafe e o aparelho o mecanismo da riqueza: o cafe subiu a cota- 
qao extraordinaria e os 3 milhoes e 250 mil saccas de cafe, comprados por 
cento e dez mil contos, produziram para a Uniao 175 mil contos, inclusive 
os 110 mil que o Tlhezouro Nacional tinha emprestado a S. Paulo. 

O lucro liquido da Uniao foi, portanto, 65 mil contos, e para o Estado 
de quantia igual. 

Pelo Convenio, a Uniao emprestara ao Estado 110 mil contos, obri- 
gando-se o Estado a restituil-os. Mas, como nao havia o computo de juros, 
obrigava-se o Estado a dividir os lucros. Estes foram 130 mil contos. A 
Uniao cabiam 65 mil, que addicionados aos 110 mil contos, attingiram a 
soma collossal de 175 mil contos. 

A minha iniciativa foi de exito magnifico, e inegualavel porque nun- 
ca, absolutamente, teve nossa Patria, operagao da qual resultasse tao extra- 
ordinarios beneficios. 

Nao me enoho de orgulho Sr. Presidente, pois cumpri com o men 
deyer, mas nao me pode ser agradavel — e nesse ponto invoco a conscien- 
cia de meus collegas — ver o meu nome completamente esquecido, dando- 
se a todos os que collaboraram nesse projecto felicissimo, parte, por mi- 
nima ou quase nulla que fosse, afastando-se-me completamente do assupto, 
como se eu, nesse caso, fosse um simples e mero anonymo. 

O Sr. Lopes Gongalves — A Nagao reconhece os relevantes servigos 
de V. Ex. sobre o assumpto. 

O Sr. Alfredo Ellis — A prova disso, Sr. Presidente, e que ainda 
agora, em discurso pronunciado na Camara de Deputados do meu Esta- 
do, o meu nome e completamente esquecido, minha iniciativa deslembrada, 
para ser dada ao Sr. Dr. Altino Arantes, como se S. Ex. precisasse disso 
para sua gloria! 

Ja disse, Sr. Presidente, que estou de perfeito accordo com o projecto 
que esta em discussao e vai ser votado em S. Paulo, exclusivamente a 
lavoura de cafe a defesa de seu producto. 

Sou o primeiro a reconhecer que o Sr. Azevedo Junior, fundamen- 
tando esse projecto, presta um extraordinario servigo nao so a S. Paulo, 
mas ao paiz inteiro. 

Venho porem, fazer esta rectificagao, porque estou convencido de 
que S. Ex., melhor informado, ha de acceital-a como verdadeira, visto 
como, nenhum interesse tern em modificar o historico dessa questao. 

Outra observagao que convem ser feita e esta: 



Quando eu propuz a emissao de 150 mil contos para a defesa do cafe, 
claro era que, depois de vendido esse cafe, essa emissao devia ser incine- 
rada, se nao toda, pelo roenos a somma correspondente a emissao feita 
para a compra do cafe. Mas, a emissao nao foi incinerada devido a uma 
emenda a ultima hora apresentada ao orgamento da receita, ficando assim 
esses 110 mil contos incorporados a enorme massa de papel moeda de que 
estamos assoberbados. 

O Sr. Azevedo Junior, no seu discurso disse o seguinte: 
" Veio o governo do benemerito Sr. Altino Arantes que, premido pe- 

las circunstancias, foi forgada ainda a sustentar o pre go do cafe, porque 
o cafe, Sr. Presidente, representa a vida do Estado de S. Paulo. Iniciou- 
se uma nova campanha, com difficuldades extraordinarias, para conven- 
cer o Governo Federal, entao presidido pelo Sr. Wenceslau Braz, da ne- 
cessidade inadiavel de auxiliar o Estado de S. Paulo, para que elle pudesse 
tratar da sua economia e salvaguardar os interesses na Nagao. 

Conseguiu-se Sr. Presidente, em prestagoes, com enormes esforgos, 
o emprestimo de 110 mil contos e foi com esse emprestimo que o Sr. Altino 
Arantes, auxiliado pelo Sr. Cardoso de Almeida, seu illustre secretario 
da Fazenda, encetou a segunda phase da valorizagao do cafe". 

Varias inexactidoes, Sr. Presidente! O Sr. Wenceslau Braz nunca 
se insurgiu contra a defesa do cafe: 

Tive varias conferencias com S. Ex. e encontrei sempre da parte 
do illustre estadista toda a boa vontade, todo o desejo de salvar a situagao. 

Nao e portanto exacta a allegagao de que tivesse havido esforgos 
por parte do Estado de S. Paulo. S. Paulo nao desenvolveu esforgo al- 
gum. O Sr. Altino Arantes nao teve iniciativa alguma. Votou-se a emis- 
sao para determinado fim, no valor de 150 mil contos. O Sr. Antonio 
Carlos, como ja disse, empregou em logar de ISO mil contos, apenas 110 
mil, com os quaes se fez a defesa do cafe. Por conseguinte, o Sr. Wen- 
ceslau Braz foi o primeiro a reconhecer a necessidade da intervengao e se, 
por ventura o Sr. Antonio Carlos nao concedeu os ISO mil contos, natu- 
ralmente foi devido a difficuldades ingentes em que se vio o Governo na- 
quella occasiao. 

Rectificado esse ponto, Sr. Presidente, continue a ler trechos do dis- 
curso do Sr. Azevedo Junior; 

"... o lucro verificado ,alem dos 110 mil contos do capital empre- 
gado, foi de 50 mil contos a Uniao ". 

Veniho esclarecer este ponto: em logar dos 50 mil contos, o Estado 
de S. Paulo entregou ao Thezouro da Uniao, 65 mil, exclusivamente de 
lucro, parte que a Uniao cabia na divisao dos lucros." 
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Mais adiante, continuou o Senador Alfredo Ellis o seu de- 
poimento esclarecedor, em discurso perante o Senado Federal. 

Ele reinvindicava um ativo seu, nao por mero orgulho, mas 
para que o seu patrimonio nao fosse vitima de uma injustiga na 
sua propria terra. 

O Sr. Paulo de Front in — O qu€ nao inipediu que o orador official 
comraettesse a injustiqa de nao citar o nome de V. Ex. 

O Sr. Alfredo Ellis — O nobre Senador 'bem comprehende que o prato 
nao e para quem o faz. A proposito desse aparte, depois farei algumas 
consideragoes. 

Quando se tnatou da primeira valorizagao do cafe, o Sr. Conselheiro 
Rodrigues Alves mandou um representante directo tratar commigo da 
questao pondo-se inteiramente a disposigao da defesa de nosso principal 
producto, desde que nos abrissemos mao da creagao da Caixa de Conversao. 
Entendia elle que se podia dhegar, sem ser por esse meio, ao mesmo resul- 
tado e ao mesmo fim. Eu nao podia, absolutamente, acceitar uma pro- 
posta dessa natureza, uma vez que o Partido que eu aqui representava 
entendia que as duas questoes estavam intima e indissoluvelmente con- 
jugadas e que o empresitmo feito no estrangeiro para valorizar o pro- 
ducto iria elevar o cambio e, portanto, retirar as vantagens que por ven- 
tura adviessem da defesa do cafe. E, foi por esse motivo que nos nao 
pudemos acceitar o offerecimento do Sr. conselheiro Rodrigues Alves. 

Eis a razao porque fago a reclamagao, afim de que ella conste dos 
Annaes e da imprensa do paiz. A interpretagao dada a attitude superior 
do conselheiro Rodrigues Alves nao e fiel. S. Ex. nunca concorreria para 
desvalorizar o cafe. 

Sr. Presidente, o aparte de meu nobre amigo, eminente Senador pelo 
Districto Federal, cuja amizade eu prezo muito e a quem consagro gran- 
de admiragao, pelo seu bello talento e pelo seu espirito de iniciativa, largo 
e creador, me proporciona ensejo de dizer que nao estrarthei nao se ter 
feito referencia alguma a meu nome, nessa campanha de valorizagao do 
cafe. Pelo contrario, ja esperava. 

Ja tive occasiao de vir a esta tribuna, por mais de uma vez, para im- 
pedir que me negassem, pelo menos a iniciativa da medida consignada em 
1918, para a segunda defesa do cafe. 

O Sr. Paulo de Frontin — Ainda o anno passado, V. Ex. se empe- 
nhou nesse sentido. 

O Sr. Alfredo Ellis — Em relatorio, Sr. Presidente, o ex-secretario 
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da Fazenda de S. Paulo, o Sr. Dr. Cardoso de Almeida, fez referenda 
a grande vantagem da segunda defesa do cafe. E, nessa occasiao, S. Ex. 
attribuiu a varies outros o concurso prestado para a grande operagao, dei- 
xando-me por ultimo logar, com urn pequenissimo quinhao e por muito 
favor. 

Nao sei porque negam-me sempre o reconhecim-ento no pouco que 
faqo. Nao digo isso por vaidade, absolutamente; estou muito habituado 
as injustiqas da sorte. Era predso que eu nao estivesse a longos annos 
na profissao de medico, para desconhecer o quanto e fardo pesado, neste 
mundo, o fardo da gratidao, e como e raro esse sentimento. E' como o 
" radium " nas jazidas da consciencia humana. 

Sr. Presidente, naquella occasiao nao me pude conter e vim a esta 
tribuna reinvidicar a iniciativa da medida, tendo tido a felicidade die ver as 
minhas palavras corroboradas e reaffirmadas, nao so pelos meus illustres 
collegas da Commissao de Finanqas, como pelo operoso relator que tanto 
me auxiliou quando propuz, no seio da Commiissao o projecto de emissao 
de ISO mil contos, destinados exclusivamente a compra de 4 milhoes de 
saccas dc cafe. 

O Sr. Dr. Wenceslau Braz deu-me a honra de me chamar e de me 
ouvir. Em poucas palavras, conhecedor do assumpto, porquanto outra 
oousa nao tenho sido em toda minha vida, senao urn lavrador de cafi, 
expuz o piano a S. Ex. demonstrando a efficacia da medida, e os lucres que 
naturalmente adviriam ao paiz, principalmente a Uniao, que nenhum pre- 
juizo teria, desde que, a titulo de emprestimo, fornecesse essa quantia ao 
Estado de S. Paulo para compra de cafe. Demonstrei por A + B que os 
lucros seriam immediatos e remotos. Immediatos porque a medida impe- 
diria que os torradores americanos se apoderassem da safra de cafe que 
estava atirada, sem defesa, no mercado; remotos, porque se salvava o 
appareliho, que e essa immensa lavoura de cafe, representando para o es- 
trangeiro o assombro economico do seculo, erabora seja elle desconhecido 
para a maior parte, senao a unanimidade dos brasileiros. 

Realmente, e uma cousa notavel que, muitas vezes, quern menos co- 
nhece a cidade ondie vive, e justamente o habitante dessa cidade. Assim, 
quern menos conhece Londres, e o londrino. Da mesma forma, quern 
menos conhece a importancia da lavoura do cafe e o brasileiro. 

Como ja tive muitas occasioes de dizer desta tribuna, mesmo no Se- 
nado, a maioria de seus menlbros, senao a unanimidade, conhece unica- 
mente o cafe da " salinha", quando o ingere addicionado ao assucar de 
Pernambuco ou de Campos (riso). 

Entretanto, Sr. Presidente, uma das principais vantagens que a Nagao 
colhe pelas maos benfazejas do Sr. Presidente da Republica ahi esta pa- 
tente. S. Ex. ensinou ao paiz inteiro que o cafe nao e um producto pau- 
Jista, mas um producto nacional; e a nossa fonte de ouro e nos precisa- 
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mos defender, nao o producto paulista, mas o nosso sangue, a nossa vida 
porque elle e a nossa principal riqueza, a nossa maior riqueza nacional. 

" Niao existe no mundo mina de ouro que se possa comparar a lavoura 
do cafe 

Mas, hoje os elementos de defesa do cafe tem sido nullos e a defesa 
tem sido feita intercaladamente, quando deviamos organizar, um piano 
de defesa perenne, permanente, que nos assegurasse o jorro certo de 50 
milhoes esterlinos annualmente, nos nossos orgamentos 

Insistindo com amargura, mencionando as injustiqas que era 
vitima no seu proprio Estado, por parte nao so dos poderes ofi- 
ciais, mas tambem dos eventuais cronistas das defesas do cafe, 
que se propunham a relatar, como se tinham decorrido as diversas 
operaqoes de valorizaqao esse produto, o Senador Ellis, con- 
tinuava a prestar o seu depoimento, em discurso perante o Se- 
nado, sobre como se passara a segunda valorizaqao do cafe. 

" O Sr. Presidente da Republica, indo a S. Paulo estudar os factores 
do problema, verificou naturalmente que era verdade o que venho affir- 
mando desta tribuna, desde o anno passado, averiguando que o piano posto 
em execugao, conquanto, ate certo ponto medrosamente e cautelosamente, 
deu em resultado o augmeno do prego d'e uma libra para tres, por sacca 
de cafe e que se a safra actual for de 10 ou 12 milhoes de saccas, lucra- 
remos duas libras a mais por sacca. 

Se esse piano tivesse sido posto antes em execugao, teria concorrido 
para iavorecer a nossa balanga commercial, concorrendo para o nosso 
orgamento e nosso patrimonio, com mais de 25 milhoes esterlinos. Em 
todo o caso, como disse o nobre Senador: "Libertas qiiae sera tamen". 

Estou convencido de que a acgao do honrado Presidente da Republica, 
Dr. Epitacio Pessoa vai produzir optimos fructos, vai resolver o proble- 
ma e posso dar desta tribuna, uma noticia optimista ao paiz — elle deixou 
inscripto nos Annaes de S. Paulo e na gratidao daquelle povo, a certeza 
de que nesse Estado ninguem mais trabalhara para, apezar do seu trabalho 
e suor, tornar-se cada vez mais pObre, beneficiando e enriquecendo os 
torradores e industriais americanos que, com o seu peculio e o seu ouro, 
nos sujeitavam a uma verdadeira escravidao. 

De facto, Sr. Presidente, eu live a iniciativa da segunda defesa do 
cafe e agora, louvando e aplaudindo a Sociedade de Agricultura que ga- 
Ihardamente recebeu o honrado Presidente da Republica, cumpre-nos dizer 
ao paiz que fago coro com essa homenagem prestada ao supremo magis- 
trado, tanto mais quanto dessa sociedade, apezar do seu titulo, nem siquer 
recebi um cartao de agradecimento pelo facto de haver concorrido para 
os grandes lucros que auferiram o Estado de S. Paulo e o Thezouro Na- 
cional ... 
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Trato rapidamente deste ponto, Sr. Presidente, apenas para ficar 
firmado nos Annaes esse curioso facto que nao constitui para mim maior 
orgulho, ncm a elle me refiro com o intuito de pescar elogios. Nao os 
quero, mesmo porque chegariam tarde demais... 

Mas, Sr. Presidente, pedi e consegui, com o apoio e concurso de 
meus illustres collegas da Commissao de Finanqas bem como de meus 
pares do Senado, que atenderam a minha intervenqao, 150 mil contos, para 
compra de cafe. 

Infelizmente, Sr. Presidente, dos 150 mil contos destinados a compra 
de cafe, o Sr. MJinistro da Fazenda de entao, ratinhando o mais possivel 
so consignou 110 mil para o emprestimo a S. Paulo dando SO tnil para o 
Banco do Brasil. 

Esses 110 mil contos, porem, foram bem aproveitados. O ex-Se- 
cretario da Fazenda de entao, Sr. Dr. Cardoso de Almeida comprou com 
essa importancia 3.250.000 saccas de cafe, a maior parte na praga de Santos 
e uma pequena parte aqui, na praga do Rio de Janeiro. 

Liquidada essa operagao, o Estado de S. Paulo devolveu integral- 
mente a Uniao os 110 mil contos que havia recebido. E ainda, ha poucos 
dias, menos de 15 ou 20, o Sr. Dr. Luiz Arthur Varella, procurador do 
Estado de S. Paulo, veiu liquidar as ultimas contas com o Thezouro da 
Uniao. 

Sei, por intermedio desse illustre funcionario do Thezouro de S. 
Paulo, que a Uniao auferiu dessa operagao, lucres liquidos na impor- 
tancia de 65.000:000|000 e o Estado de S. Paulo quantia igual. 

Quer dizer, Sr. Presidente, em sua simplicidade, que a Uniao 
recebeu 175.000:000$000 do Estado de S. Paulo e para o Thezouro do 
Estado entraram) 65.000:000$000. 

Tive, Sr. Presidente, uma grande satisfagao ouvindo do procurador 
do Estado essa resenha. Na minha carteira, porem, no meu arohivo nao 
existe nem os meus filhos e netos encontrarao um simples agradecimento, 
quer da Uniao, quer do Estado de S. Paulo. 

Nao venho provocar elogios; entretanto acho que tendo sido o ope- 
ragao die tal alcance, nao devera ficar o facto ignorado pelo menos dos 
illustres collegas, que prestaram seu concurso e o seu auxilio para que 
levassemos aos cofres da Uniao 175.000:000$000 que serviram para atra- 
vessarmos a zona perigosa das nossas finangas no anno passado. 

Nao sei como seria possivel a administragao publica se nao fossem 
esses lucros do cafe e a importancia paga pela Franga pelos navios ex- 
allemaes, (1). 

(1) Dinheiro paulista que a Uniao ate hoje nao pagou. Sera precise 
que S. Paulo faga na Uniao uma "intervengao", para receber o que e seu? 
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Se maior tivesse sido a opera^ao, maiores e melhores seriam tambem 
os resultados porque, se para a primeira operagao concorreram factos 
extraordinarios, como a geada, agora tinhamos a certeza do exito, por- 
quanto a produgao era muito inferior ao consumo, de forma que sendo 
esse superior a offerta do producto e tendo o Brasil o monopolio do cafe, 
produzindo 75% do total mundial podia dmpor o prego e, em logar dc 
se receber 3 libras esterlinas por sacca, disputando-as ao torrador ame- 
ricano, podiamos impor 4. E elles haviam de as pagar! 

Sr. Presidente, aguas passadas nao movem moinho. Eu aqui apenas 
sou o historiador. 

Podem ficar certos os meus honrados collegas de que nao me achei 
diminuido nem maguado pelo esquecimento de meu nome nessa festa 
ou pela proposital annulagao completa da minha acgao, como disse o 
meu illustre amigo Senador pelo Districto Federal. 

A consciencia do cumprimento do dever e o melhor premio, vale 
mais do que homenagens que nem sempre trazem o cunho da sinceridade 
e sao disputadas por outros que tern ambigao, que exigem que seus no- 
tnes figurem nos grandes knees das finanqas do paiz. Eu me occupo 
estrictamente das minhas obrigaqoes. Nunca disputei posiqoes. Pro- 
cure occupar dignamente, e honradamente as que me sao distribuidas 
pelo meu Partido, defendendo os interesses nao so politicos como de toda 
ordem do meu Estado. 

Os apartes do nobre Senador pelo Districto Federal me levaram a 
tangenciar a minha pequena oragao. Queira desculpar-me o Senado se 
por ventura fiz algumas annotagoes a margem da historia, tomando seu 
precioso tempo". (2) 

(2) Ve-se perfeitamente bem, pelo que acima ficou amplamente do- 
cumentado por preciosos depoimentos que a segunda valorizagao do cafe e 
de autoria exclusiva do Senador Ellis. 

Todos os mais foraml simples executores. 
A concepgao da ideia foi so do Senador paulista, 
Dir-se-ia que a geada o ajudou. Seja como for, a ideia foi so dele. Os 

outros entraram nisso como " Pilot os no credo" _ So colheram os resul- 
tados .,. 



Capitulo XX 

O CAFfi 

(TERCEIRA EASE) 

Em 1920, era Presidente da Republica o Sr. Epitacio Pes- 
soa e Ministro da Fazenda o Sr. Homlero Baptista. A situa^ao 
do cafe era desesperadora! Uma crise tremenda afligia essa 
maravilhosa riqueza paulista, que e o cafe! Sempre o mesmo 
desequilibrio, entre a oferta e a procura, a causar as nuvens ne- 
gras acumuladas, como adamastoricas ameaqas, no futuro eco- 
nomico da agricultura do Estado. 

Parece que, havia uma super-producao de cafe, a qual o 
consume nao conseguia absorver e esse produto requeria con- 
tinuadamente a intervenqao dos poderes governamentais. 

Entao, o Senador Ellis, graqas a sua extraordinaria visao 
em assuntos economicos, especialmente aos pertinentes ao cafe, 
percebendo com clareza a situaqao, ministrou ou antes, aconse- 
Ihou a terapeutica adequada. De fato, nessa ocasiao, ele pro- 
feriu no Senado, um discurso especial sobre o caso. ET o que 
se ve das suas seguintes palavras, pronunciadas em outra ocasiao; 

" Sa'be V. Ex., Sr. Presidente, que no dia 19 de Agosto de 1920, 
desta tribuna, apresentei uma iniciativa que, se tivesse sido adoptada em 
relagao a safra anterior, teriamos verificado o cambio a 7 e 1/2 e arre- 
cadado ao nosso Tihesouro cerca de 500.000 ;000$000, conforme a ultima 
valorizaqao. 

Infelizmente, Sr. Presidente, a minha voz de gageiro da- proa nao foi 
ouvida, quando eu annunciava a tempestade que se avizinhava. O piloto 
nao ouviu a voz do velho marujo, de modo que, os especuladores ameri- 
canos se assenhorearam da safra e a prova e que sendo esta exportaqao 
que esta finalizando, menor do que a outra em centenas de milhares de 
saccas, produziu 500 mil contos mais. 

A crise, Sr. Presidente, e preciso que se diga e estou resolvido a 
fazer-lhe o historico minucioso, para que penetre na consciencia da Na- 
qao — foi devida ao erro que praticamos. Chegando um pouco tarde para 
fazer esta defesa e ao mesmo tempo para que se nao me accuse de nao 
ter avizado, cathedratico como sou nesta questao economica de alta rele- 
vancia para as finangas do paiz declaro que, em tempo, prophetisei o resul- 
tado verificado. 

Mas, Sr. Presidente, a liquidagao rapida das 3 milhbes e 500 mil 
saccas de cafe, em uma epoca que se iniciava a entrada de novas safras, 
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fez com que os banqueiros norte-americanos nos dessem lucro corres- 
pondente a 130 mil contos de reis. E' verdade! Elles nos tomaram o 
baralho, mediante 130 mil contos de reis, sugando-nos depois, 600 mil 
contos, fazendo-nos pagar nao so o que nos haviam concedido como lu- 
cro, como ainda, ficando com uma safra die cerca de 10 milhoes de saccas; 
ao prego de 6 centavos alibra, porque e preciso que se saiba que cada cen- 
tavo corresponde no total a 100 mil contos de reis 

Apesar desse aviso, que fazia ecoar pelo pais, a clarividen- 
cia economica do Senador Ellis, ninguem se preocupou com o 
bramido da lavoura, ate que, em 1921, isto e, um ano depois de 
haver o Parlamentar paulista, lan^ado seu brado de alarma, a 
situaqao se tornou tao premente que, o ilustre Presidente Epi- 
tacio Pessoa, depois de uma viagem a S. Paulo levou a efeito a 
terceira valorizagao do cafe, em 1921, por intermedio do Sr. Ale- 
xandre Siciliano, sendo entao apresentado a Camara dos De- 
putados um projeto de valorizaqao do cafe, pelo Sr. Deputado 
Raphael Sampaio Vidal. 

A esse proposito, continuava o seu discurso o Senador Al- 
fredo Ellis, tratando ainda da situagao cafeeira : 

" Desejo, Sr. Presidente, que o prognostico que, cfcsta tribuna, fiz 
no dia 19 de Agosto de 1920 fique fazendo parte deste meu discurso, para 
provar que o piano de defesa do cafe nao foi de iniciativa da Camara dos 
Senhores Deputados. Vigilante, demonstrei nesse discurso os perigos 
que nos corriamos e que afinal tivemos de enfrentar, salvando-nos com a 
operagao feita e executada ultimamente pelo Sr. Alexandre Siciliano". 

Essa valorizaqao levada a efeito pelo Sr. Epitacio Pessoa, 
por intermedio do Sr. Siciliano, de fato salvou a situaqao cafe- 
eira em 1921. Mas o que, e preciso ser assinalado e que o Se- 
nador Ellis, com antecedencia de um ano, havia pedido provi- 
dencias e lembrado a terapeutica adequada, a qual mais ou menos 
similar, foi adotada no ano seguinte. E' o que clamava o Senador 
Ellis, com estas palavras proferidas em 1920, isto e, um ano an- 
tes, de haver o Govemo Epitacio tornado qualquer iniciativa, (1) : 

"A "debacle" do cafe se aproxima, Sr. Presidente, a passos ra- 
pidos. 

Nao fosse estar a testa do Governo um palinuro Presidente, como 
felizmente esta, a esta bora eu estaria fundamentando um project© de 
lei, autorizando o Govemo a emitir sem demora 100 ou 150 mil contos 
de reis para empregar exclusivamiente na compra do cafe, como succedeu 
a cerca de 3 annos. 
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Sr. Presidente, a situaQao e gravissima. Os Bancos fecham as suas 
caixas, nao facilitam recursos, em uma palavra: nao ha credito, e, ao 
passo que as casas commissarias, sem credito, sao forqadas a entregar 
o producto, os exportadores impoenj a baixa do preqo, levam o mercado 
a verdadeiro panico, estabelecendo a ruina, a "debacle", a que estamos 
em vesperas de assistir. Para evitar o desastre, bastaria a certeza do Go- 
verno fazer ao Estado de S. Paulo um emprestimo de 100 mil contos para 
comprar cafe". 

A defesa do cafe, entao, nao foi feita. A profecia do Sena- 
dor Ellis nao foi ouvida. So no ano seguinte, de 1921 e que, o 
Presidente Epitacio Pessoa resolveu intervir, mas o fez levado 
pelos mesmos motives, pelos quais o Sender Ellis tinha no ano 
anterior, lanqado o sen grito de alarma, o qual se tivesse sido es- 
cutado, teria sido poupado, para S. Paulo, um incalculavel pre- 
juizo. 

(.1) Essa previsao do Senador Ellis e inteiramente desconhecida pe- 
los que querem fazer o historico das Defesas do Cafe. Unicamente obseca- 
dos em enaltecer os nomes de Epitacio Pessoa, Siciliano e Sampaio Vidal, 
ninguem se importou de averiguar bem os antecedentes da valorizagao 
Epitacio e verificar a agao previsora do Senador Ellis e apurar a responsa- 
bilidade de quern havia feito "ouvidos moucos" dos avisos previdentes do 
parlamentar paulista. 



Capitulo XXI 

O CAFfi 

(QUARTA FASE) 

O FUTURO D. N. C. 

Conconiitantemente com a defesa do cafe, levada a efeito pelo 
eminente Presidente Epitacio que, entao recebia freneticos aplau- 
sos de todo o Estado, em 1921, era apresentado na Camara dos 
Deputados, pelo Sr. Raphael Sampaio Vidal, um projeto, criando 
a defesa permanente do cafe. 

fisse projeto, apoiado pelo Presidente Epitacio teve rapi- 
do transito pela Camara e quando chegou ao Senado, foi entra- 
vado na sua marcha vitoriosa, pela oposi<;ao, que dispunha ds 
enorme maioria na Comissao de Finanqas dessa Casa legisla- 
tiva. 

Entao, o Senador Ellis foi acusado em S. Paulo de haver 
procurado impedir o andamento apressado da medida, por ser 
contrario a mesma. Entretanto, ele, ainda que opuzesse reser- 
vas a certas minucias do projecto, era plenamente favoravel a me- 
dida nas suas linhas gerais e, se por ventura, o projecto nao 
teve andamento miais rapido, foi devido ao numero de membros 
da oposiqao, a qual, se nao usou de mais meios, para demorar o 
processo, foi unicamente devido ao prestigio pessoal do Sena- 
dor Ellis. E" o que se ve dessas suas palavras, em discurso entao 
pronunciado no Senado: 

" Pois bem, Sr. Presdente, houve quem fosse dizer la no men Esta- 
do que eu era contrario a miedida que vinha salvaguardar os interesses do 
Estado, como tambem a fortuna publica e evitar a ruina de todo o paiz. 
Devo dizer, entretanto, que nao me traz a tribuna um ajuste de contas, 
nem um ataque, mas uma simples defesa. 

Para produzir a minha defesa, carego fazer um historico- da ques- 
tao, perante todo o paiz. Nao solicito aplausos. Desejo apenas que os 
meus concidadaos me fagam justiga. 

Parecera, talvez, estranho que, depois de tantos annos de luta, de- 
pois de ter gasto, por decadas, a farda de veterano, ainda tenha eu nece- 
sidade de abril-a para mostrar ao paiz as cicatrizes que me cobrem o 
peito. 

Sr. Presidente, hesitei antes de o fazer, mas lembrei-me do exemplo 
do grande brasileiro, de Ruy Barbosa que por varias vezes, nesta Ca- 
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deira ao meu lado, teve de se dirigir ao Senado e ao paiz, para se defender 
de accusag5es iniquas, gravissimas e ate calumniosas, que eram irrogadas 
ao seu caracter, as suas acg5es e a sua administragao. 

Pretendo, Sr. Presidente, sem accusar, defender-me, fazendo, co- 
mo disse, urn historico. 

Nao accuso, nao ataco. Tem sido sempre o ideal e o proposito da 
bancada paulista, nunca desmerecer nem desprestigiar um collega. Na 
nossa representagao, pte hoje, nunca tivemos gralhas nem pavoes. V. Ex. 
e testemunha de que, mesmo quando eu isoladamente, mantinha a bandeira 
do civilismo, tendo por adversario dois grandes ohefes, os Generais Gly- 
cerio e Campos Salles, nunca proferi uma palavra ou tive um gesto que por 
ventura diminuisse o prestigio de qualquer um desses eminentes republi- 
canos. Ao contrario, deu-se ate o seguinte facto: o General Glycerio 
respondlendo a um aparte, em que eu com a lanterna da minba conscien- 
cia illuminava o seu espirito teve daquella cadeira a franqueza de dizer: 
" Sim, meu collega, reconhego o meu erro e agora neste momento ajoe- 
Iho-me diante da imagem da patria e pego perdao pelo crime que com- 
metti ". 

Sabe V. Ex., Sr. Presidente, porque viu e foi testemunha que nunca 
pronunciei uma palavra com o fim de desmerecer a S. Ex. no conceit© da 
Nagao inteira e muito menos, do meu Estado. E tanto isto e certo que, 
quando S. Ex. voltou a S. Paulo, foi promovido de simples membro a 

Presidente da commissao directora do Partido. De minha parte, nao 
houve uma palavra de retaliagao, quando, ao ser S. Ex. elevado a tao alta 
posigao, depois de nos haver abandonado no pleito, eu continue! com a 
minha posigao humilde, obscura, enquanto S. Ex. que havia abandonado 
a nossa bandeira civilista, era guindado a chefia da commissao. 

Se trago esse exemplo, e para demonstrar que nunca absoluta- 
mente nunca, me insurgi contra as posigoes por mais elevadas, por mais 
culminantes, dos meus companheiros, porque na bancada paulista nao ha 
corpo opaco. 

Nao fui, Sr. Presidente, nunca quereria para mini o papel do corvo, 
a subir para la do alto enxergar melhor a carniga. 

Nao, Sr. Presidente, eu seria incapaz de tentar modificar opinioes 
ja nao digo de representantes do meu Estado, mas de qualquer dos meus 
collegas, fazendo com que um delles se sentasse em banco de reu, sabendo 
que se tratava de um veterano, o ultimo da velha geragao de 70, que sem- 
pre batalhou neste recinto e fora delles em favor da defesa de nosso prin- 
cipal producto 

O Senador Ellis nunca fora, nao podia jamais ter sido, como 
nao era entao, contra qualquer especie de defesa em relaqao ao 
cafe, tanto que ele vivamente aplaudia, nas suas linhas gerais, o 
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gesto clarividente do Presidente Epitacio Pessoa a amparar o 
produto, embora atrazado. E" o que se ve deste seguinte trecho 
de discurso. 

" Sou o primeiro a reconhecer o valor e a importancia dos services 
prestados pelo Dr. Epitacio Pessoa e tanto isso e verdade, Sr. Presidente 
que trago aqui o discurso que pronunciei nesta Casa, pedindo a nomeaqao 
de uma commissao de 5 Senadores, para receber S. Ex. quando de volta 
de S. Paulo, foi acclamado, nao so pelo Senado, como pela Camara dos 
Deputados, que o homenagearam com muito brilho e com inuita justiga. 
E eu o fiz, Sr. Presidente, em discurso que pronunciei na sessao de 26 
de Agosto de 1921, discurso que pego fique appenso ao que estou pro- 
nunciando, para completar o historico dos servigos que o Sr. Epitacio 
Pessoa prestou ao paiz indirectamente e directainente, ao Estado de 
S. Paulo. 

Mas, louvando o acto benemerito do Sr. Epitacio Pessoa, devo. cn- 
tretanto, consignar que, urn anno antes, desta tribuna, eu chamei a atten- 
gao de S. Ex. para o facto de S. Paulo estar quasi arruinado pela baixa 
do cafe. 

Esta asseveragao que fago Sr. Presidente, esta nos Annaes. Nao 
venho deturpar um facto, venho, ao contrario, consignar uma verdade. 
Chamei a attengao do Sr. Epitacio Pessoa, affirmando, mais, que so no 
espago de um anno o Brasil havia perdido cerca de 600 mil contos. 

A verdade, porem, deve ficar aqui consignada. S. Ex. nao attendeu 
ao meu appello, talvez empolgado, premido por grandes problemas affec- 
tos ao seu Governo, como o da secca do nordeste. S. Ex. nao prestou a 
devida attengao a minha invocagao. Foi preciso que S. Ex. fosse ao Es- 
tado de S. Paulo, percorresse a zona cafeeira para saturar-se da verdade 
dq que era impossivel transigir com a situagao. De um lado a fallencia; 
do outro a intervengao da defesa do cafe. 

Foi quando S. Ex. resolveu intcrvir e o fez, sendo eu o primeiro a 
reconhecer o acto de S. Ex. nao so como paulista, mas tambem como bra- 
sileiro, porque S. Ex. nao salvou a lavoura de S. Paulo somente, mas 
salvou o Thesouro Nacional da enorme sangria. 

Nesse discurso, pronunciado por mim a sua chegada nao so fiz o 
elogio de S. Ex. como demonstrei que era tempo de intervir, pois no 
anno anterior, com o sacrificio da safra, ja tinhamos perdido 600 mil 
contos e continuariamos a perder somma identica se porventura a Uniao 
nao chamasse a si a defesa desse producto, visto como o Estado, presidido 
entao pelo illustre Sr. Dr. Washington Luis, nao tinha recursos para o 
fazer. 

Recordo-me de existirem nesse discurso esclarecidos apartes do meu 
nobre amigo Sr. Dr. Paulo de Frontin, que apoiou o meu ponto de vista 
e muito me auxiliou na minha exposigao 
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O que o Senador Ellis criticava no projecto, pelo que, o mo- 
dificaria com emendas, se o espaqo de tempo nao fosse curto por 
demais, era a forma consagrada pelo mesmo projecto, para a de- 
fesa do cafe, a qual consubstanciava a ideia, pouco lucida de en- 
tregar ao Governo Federal essa defesa. A entrega da defesa 
permanente do cafe ao Governo Federal foi a negregada ideia, 
que, evoluindo, resultou o famigerado D.N.C., a praga mais per- 
niciosa, que jamais afligiu a lavoura. Contra esse terremoto 
economico, o Senador Ellis sempre foi e a esse respeito, ele dizia 
no Senado, ainda nesse ano de 1921, com admiravel senso de 
previsao: 

"Repito; hoje, que o projecto esta convertido em lei, posso dizer 
que eu pretendia remodelal-o, porque encerra duas falhas gravissimas e 
estimaria que, mais tarde nao se verifique que, em lugar de ser de defesa 
a lavoura, nao represente esse projecto um presente de grego... (que 
admiravel previsao!) 

O Sr. Jus to Chernont — Apoiado. 
O Sr. Alfredo Ellis — ... uma muleta de papelao. 
O Sr. Jus to Chernont —■ Isso e que eu receiava. 
O Sr. Alfredo Ellis — Eu nao sanccionaria duas medidas que cons- 

tam do projecto — a que manda estabelecer como lastro do Banco 300 
mil contos, moeda papel e a organizagao de uma Repartigao com S mem- 
bros, nomeados pelo Presidente da Repiiblica, tendo o Ministro da Fazen- 
da direito de veto sobre as vendas do product© (o futuro D.N.C.!). 

O projecto passou, porem e, como acabei de dizer, passou por una- 
nimidade de votos. 

Neste recinto eu nao o defendi, e e por esse motive que agradego 
mais fundamente, mais vivamente ainda, a collaboragao e o apoio de meus 
illustres collegas, porque sabiam e respeitaram as delicadezas de meu es- 
pirito, comprehendendo a difficuldade da minha posigao, deante das insi- 
nuagoes e das exigencias do Governo do Estado de S. Paulo, da opiniao 
ptiblica e dos interessados na lavoura de cafe, para que o mesmo fosse 
votado. 

O Sr. Joan Lyra —• E'verdade o que V. Ex. diz. Os pontos a que se 
referiu e outros do projecto nao foram impugnados pela Comissao de 
Finangas em attengao aos esforgos do nobre Senador, para que o projecto 
fosse votado como viera da Camara. 

O Sr. Irineu Machado, Felipe Schmidt e Vespucio de Abreu. — 
Apoiado. 

O Sr. Alfredo Ellis — Houve ate uma deferencia de meu nobre col- 
lega Senador Irineu Machado... 

O Sr. Irineu Machado — Deixei ate de pedir vista. 
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O Sr. Alfredo Ellis — ... o qual, a elle contrario, nao Ihe creou o 
menor embarago, para que a medida transitasse como veio da outra 
Casa do Congresso. 

O Sr. Irineu Machado — Como haviam feito a injustiga de attribuir 
a V. Ex. a responsabilidade de nao ter sido o projecto convertido em lei 
o anno passado, quisemos dar demonstragao de que V. Ex. tinha forga 
bastante para obter dos amigos da commissao o apoio e quando isso Ihes 
fosse impossivel, pelo menos, a abstengao, no sentido de nao ser emba- 
ragada a aprovagao do projecto este anno. O facto e que o projecto nao 
foi approvado o anno passado, por falta material de tempo e a respon- 
sabilidade disso cabe a Camara e a propria bancada paulista, que nao o 
enviou mais cedo ao Senado. 

O Sr. Alfrdeo Ellis — A explicagao de V. Ex. veio esclarecer per- 
feitamente o caso. Fui, entretanto, por isso mesmo, accusado em S. Paulo. 

Tendo recebido, a ultima bora o projecto da Camara, deante da opo- 
sigao dos illustres membros da Comissao de Finangas e ja se tendo ma- 
nifestado infenso a elle o nosso illustre collega Sr. Vespucio de Abreu, 
nao podia absolutamente fazel-o passar, porquanto sendo 4 os que se 
oppunham fundamentalmente a sua passagem bastava que pedissem vista 
para nao mais dispormos de tempo sufficiente a sua discussao na Com- 
missao. 

A declaragao do nobre Senador esclarece perfeitamente a situagao 
em que me vi. 

O Sr. Jose Eusebio — Isso consta claramente da acta da Sessao. 
O Sr. Alfredo Ellis — Sr. Presidente, como acabo de dizer, era in- 

fenso a estas duas medidas, principalmente a que outorga ao Governo 
Federal a faculdade de dispor de producto que e nosso, (eis o futuro 
D.N.C.!) 

Jamais se fez isso. Sr. Presidente. Das outras vezes, como succeden 
por occasiao do Convenio de Taubate e na penultima em que me coube 
a iniciativa de propor o fornecimento ao Estado de S. Paulo de ISO mil 
contos. Quer isso dizer que entregamos a faculdade de dispor desse 
patrimonio, dessa riqueza, como entenderem, sem que possamos absolu- 
tamente intervir em favor daquillo que e nosso! 

Nunca eu concederia, mesmo ao Governo mais amigo a faculdade 
de dispor do que e meu, tanto mais quanto e evidente que o Presidente 
de S. Paulo, o mais interessado, pois e o chefe do Partido, deve caber o 
direito e a faculdade de dispor de nosso producto como entendermos. 

Nao, Sr. Presidente, e preciso que o paiz inteiro saiba, e precise 
que o meu Estado, ate os seus ultimos limites, conhega a verdade, atraves 
da imprensa, pela sua infiltragao; e necessario que todos teniham noticia 
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de que votei um projecto ponque elle me foi imposto, nao querendo que >e 
dissesse que eu era infenso a defesa de nosso principal producto, quando 
e certo, como vou dizer, nao hoje, mas amanha, que nem siquer a ideia 
desta valorizaqao partiu da outra Casa do Congresso." 

O Senador Ellis era um mau politico! file nao sabia tran- 
sigir, nao tinha a untuosidade necessaria para essa dificil arte 
e nao tinha a visao politica precisa para prever situaqoes futuras. 

Mas, ao par dessa falha, sensivel para um manobrador po- 
litico, o Senador Ellis possuia uma miraculosa e percucientissi- 
ma visao, em panoramas economicos, pertinentes ao cafe. Eu 
nunca vi outro com tanto senso economico! Suas previsoes espe- 
cialmente as concernentes ao cafe, eram tao seguras, tao justas, 
tao maravilhosamente precisas, que pareciam concebidas, por 
quern tivesse sido tocado pela centelha divina da advinhaqao. 
Como um mago, o Senador Ellis ante via nesse projeto com suas 
linhas perfeitamente delineadas, a figura belzebutica do D.N.C., 
a maior praga, que ate hoje parasitou a lavoura de cafe de 
S. Paulo. 

De fato, o projeto Sampaio Vidal, convertido em lei, foi o 
prototipo do que, mais tarde, ja na era getuliana, de tao nefasta 
memoria, se chamou D.N.C. 

O entao deputado Sampaio Vidal, criando esse maldito 
aparelhamento, que tanto mal tern feito a economia paulista, en- 
tregou o organismo da nossa defesa agricola, a maos estranhas 
e forjou a ruina da nossa lavoura. 

O Senador Ellis, como moderno Isaias, ou ainda como um 
novo Cassandra, ou com admiravel golpe de antevisao, deixou 
indelevelmente marcado nos Annaes do Senado, o que iria su- 
ceder. Quinze anos depois, a exatidao da magistral profecia do 
Senador Alfredo Ellis, se precisava, com uma justeza de relo- 
joaria e todo o povo e S. Paulo sofreria e ainda sofre os desas- 
trosos terremotos desse aparelho de essencia diabolica, o qual se 
chama D. N. C. 

A pedra inicial deste Departamento Nacional do Cafe foi 
o projecto Sampaio Vidal, que, em 1922 foi transformado em 
lei, outorgando a Uniao a defesa e a valoriza^ao do cafe. 

O que tern sido de mavortico esse malfadado D.N.C., so nos 
paulistas sabemos! Resumindo a sua aqao nefasta, sob o pre- 
texto de defender o cafe, esse aparelho da Uniao nao passa de 
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uma luxuosa bomba de sucqao dos recursos paulistas, os drenan- 
do para os cofres nacionais (1). 

O Senador Ellis profetizou esse negregado quadro e a pro- 
va dessa maravilhosa visao esta nesses trechos citados de dis- 
cursos, registrados todos nos Annaes do Senado Federal. 

O deputado Sampaio Vidal, com a sua iniciativa, abriu o 
tumulo para nele ser sepultada, a lavoura de cafe de S. Paulo! 

Parece que esse politico faltava grande dose de amor a sua 
terra, cousa que sobrava ao Senador Ellis, pois o Sr. Sampaio 
Vidal parece que foi o inventor do imposto da renda, outra 
calceta amarrando a gente paulista a escravidao! 

Enfim, o Sr. Sampaio Vidal nao teria praticado o crime com 
o dolo de ma intencao: "Non ragioniam di lor, nm guarda c 
passa". 

(1) A prova disso esta em que o "stock" de cafe, pertencente a 
lavoura de cafe e que a ela deveria ser devolvido esta servindo para a Uniao 
elaborar pianos " assaltos", que visam empreendimentos em outras regioes 
vasias de qualquer probalidade de exito. Esses pianos que a inteligencia 
condena sao verdadeiros " salt os no escuro". 

O mais lamentavel e que os nossos representantes no Parlamento na- 
cional, mais preocupados com a nefasta politicagem, ainda nao viram isso! 



CapituIvO XXII 

AINDA STA. EUD6XIA 

Com o avanqar da idade, o velho "land lord", Senador Ellis 
foi perdendo o gosto pelo meio rural, que antes tinha tantos 
atrativos para ele. A agricultura so Ihe causava decepcdes! Ja 
nao tinha inclinaqao pelas fatigantes labutas agricolas, ou pela 
enfadonha vida na fazenda, com sua quietude bucolica, o seu 
isolamento, a falta de com quern conversar. A leitura e os livros 
podiam ser derivativos, mas o ceticismo invadira-lhe a alma e 
as continuas desilusoes fizeram com que a leitura profunda e o 
estudo analitico fossem banidos das ocupacoes do Senador, que 
era muito impaciente, apressado, desejando tudo rapido e ins 
tantaneo. For isso, o Senador nao se fazia capaz de um estudo 
demorado e analitico, em que a leitura seria, se faz imlprescindi- 
vel. file, que, sempre fora avesso a literatura, a leitura profunda, 
a vida contemplativa, a medita^ao, a inaqao, etc., nao encontrava 
distra^ao no meio rural, que nao o atraia, pela agitaqao conti- 
nua dos msteres agricola-industriais da producao cafeeira. Nem 
siquer, o Senador, como antes, montava a cavalo, para realizar 
um passeio pelo cafezal, ou pelas invemadas. A vida dele na 
fazenda era ir da estaqao de estrada de ferro, para casa e dai 
para a estrada de ferro, o fim de uma semana de estada, depois 
de ligeiro desfrute dos caipiras locais. 

O natural comodismo, o apego ao conforto, o habito de 
certas ocupacoes diutumas, o convivio asslduo com certas pes- 
soas, o costume de ler certos jornais e de receber certas noticias 
o faziam progressivamente mais enraizado, no Rio de Janeiro, 
onde o prendiam continuas e repetidas diretrizes de uma vida 
tranquila, onde tinha os seus habitos sedentarios, os seus ami- 
gos, as distra96es, resumidas no cinema quotidiano e no xadres, 
disputado sempre com os mesmos parceiros, complacentes, ante 
os seus impetos e impaciencias. Alem de tudo isso, que ja nao 
era pouco, o Rio de Janeiro oferecia ao velho Senador os can- 
ticos sedutbres da politica, com os seus lances dramaticos e es- 
petaculosos, sua imprensa e principalmente o seu Senado, onde 
ele pontificava, brilhando, com seus discursos e a sua ilustraqao 
fora do comum, ou ligado a seus amigos, senadores como ele! 
Com tudo isso, a sua indtistria agricola de Sta. Eudoxia, que ele 
orgulhosamente chamava de " harco do patrimdnio da jamUm' 
se nao ficava abandonada, nao era cuidada, com o carinho com 
xjue sempre fora. Nao mais recebendo os tratos, que a terra 
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roxa exigia, a fazenda:ia declinando, suas terras cansadas, na 
sua outrora pujante produtividade, progressivamente, se enfra- 
queciam, devoradas pelas safras sucessivas e ro'idas pelas erosoes 
cavadas pelas enxurradas que esgotavam os elementos nobres da 
quimica do solo, os quais nao eram repostos pela adubaqao. Dir- 
se-ia que, o Senador se cansara dos trabalhos agricolas. Fora 
tanta a energia, a luta com os esforqos despendidos de um so ja- 
to, que a fadiga, acumulada com a desilusao o abateram! 

Alem desse exgotamento natural e que eu explico acima, 
havia paralelamente a ele e corroborando com ele, um certo sen- 
timento, que se foi gerando e se fez incoercivel! 

Parecia que, um certo mal estar, um certo desalento, etc., 
eram causados no Senador pelo pe de cafe, sempre e indefectl- 
velmente credor de mas notlcias e de contlnuas contrariedades, 
que o aborreciam e o amolavam. Do cafe, seguramente, ele so se 
recordava, pelos maus momentos causados! Seriam precisas do- 
ses nao pequenas de estoicismos e de heroismo, para enfrentar 
essas fontes e constantes dissabores e de amarguras, resumidos 
no cafe e em Sta. Eudoxia. Safras pequenas, preqos baixos, 
geadas. salaries altos, chuvas, secas, granizos, frios, etc. Dai os 
maus sentimentos gerados no Senador, pelo velho latifundio ca- 
feeiro que ele encarava como se fosse uma cultura de ingratidao 
e de tormentos. Amigos da roqa, ele ja nao os tinha! Os caipiras 
e antes, tao numerosos, como os Baptistas, ou o Nho Quiru 
iam escasseando! Da engrenaqao, simbiotizada, desses sentimen- 
tos, nasceu e evoluiu o pouco apego do Senador ao meio rural, 
esse que o havia empolgado tanto, na sua mocidade e na sua ma- 
turidade, ate a primeira decada deste seculo. Vinte longos anos 
passara o Senador no ambiente agricola, enfrentando todas as 
borrascas, opondo-se a todos os obices e obstaculos, evidencian- 
do, sempre, uma inegualavel capacidade de trabalho, um inexe- 
divel dinamismo rural, etc., ate que se cansara, enfarado de tudo, 
que dizia esforqo agricola! Cansara e se enfarara, mesmo porque 
ele trabalhara afanosamente, por quase um quarto de seculo, dis^ 
pendendo nessa regiao de terra roxa, toda a sua fecunda, mascula 
e energica idade viril. De fato, ele, entao, havia atingido as cas da 
idade madura e gasta com o ingrato cafe, que Ihe consumira o 
melhor da vida, Ihe proporcionando os maus momentos de amo- 
laqao, de contrariedades e de dissabores! Tenho a impressao 
de que, o velho Senador so prosseguia na luta na agricultura 
cafeeira, tangido pela obsessao de "pagar dividas" cousa que o 
fanatizava! Com o paulatino afastamento do Senador, de Sta. 
Eudoxia, era a sua esposa, a dinamica e energica matrona, que,. 
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oriunda e antiga estirpe paulista, da velha cepa rural planaltina, 
olhava com mais carinho para o velho solar de Sta. Eudoxia, 
para ela, verdadeiro Paraizo, nao so pelas amenas recordaqoes, 
que trazia, como por haver ai, uma instalaqao completa, propria 
para seus afazeres domesticos, que Ihe proporcionavam imensa 
prazer. Quando eu falo em afazeres domesticos, quero me refe- 
rir a quimica culinaria, pois a esposa do Senador Ellis era uma 
doceira eximia e a despensa da fazenda de Sta. Eudoxia abaste- 
cia a familia toda. A esposa do Senador Ellis era uma mulher 
homem, que apesar de seu coraqao dulcissimo, tinha um pulso 
de ferro a serviqo de uma inquebrantavel energia e de um espi ■ 
rito de sacrificio inexcedivel, alem de uma solidez moral a prova 
de golpes mais crueis! Era a heranqa da velha estirpe de "400 
anos" ! Nunca vi solidez igual! 

Nenhum dos seus descendentes herdou essas qualidades que 
ela evidenciava, a cada instante em doses tao elevadas! 

Se o velho Senador, com o progredir da idade, se afastava 
progressivamente do meio rural, que so Ihe proporcionava des- 
gostos, que ele recebia com certo estoicismo e nao sem intense 
sofrimento, o qual se exteriorizava em tensoes nervosas e in- 
coerciveis aborrecimentos; quern tinha obrigacao de se ocupar 
os misteres rurais, eram os seus filhos homens e nao sua espo- 
sa, por mais energica, ativa e qualificada que fosse! Embora ela 
apreciasse miuito, a vida agraria e se retivesse o tempo mais dila- 
tado na Fazenda, seria preciso para administra-la e geri-la, uma 
atividade masculina. 

Dos filhos do Senador, nessa epoca de 1907 em diante, o 
mais velho, com 24 anos, poderia substitui-Io, na aposentadoria 
das atividades rurais. Foi essa a soluqao dada ao problema, ten- 
do a esposa do Senador mjuito se esforqado, no sentido de serem 
os serviqos de seu filho mais velho, aproveitados na direqao da 
fazenda, sem embargo das muitas falhas de Francisco, os quais 
poderiam comprometer a exploraqao da cafeicultura. Esse mo- 
qo, Francisco Ellis, o Chiquinho, como era chamado, ex-cadete 
do Realengo, possuia um fisico extraordinario, com sua gigan- 
tesca estatura de mais de seis pes e alem de, uma inteligencia das 
mas agudas que tenho conhecido, uma certa cultura literaria e 
historica, mas muito mal ordenada e pessimamente aproveitada. 
Ao par dessas qualidades, que caracterizavam Francisco Ellis co- 
mo um super- normal, sob alguns aspectos, ele apresentava varias 
falhas, muitas das quais, graves e impossiveis de serem reme- 
diadas, porque eram congenitas. 

a) file exagerava tudo de forma inconcebivel como se fosj 
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se um megalo-maniaco! Para ele, tudo era gigantescamente 
maior! Elm maior gravidade, ele nao se importava com essa fa- 
Iha de concep^ao e perpetuava-a inconcientemente, convencido 
de que estava certo! 

b) file era de um otimismo gritante! Nunca vi ninguem 
se deixar levar tanto, pelo "facile credimus.. ■" como o Chiqui- 
nho Ellis! Falseava as premissas volutariamente, enganando- 
se a si proprio, o que era facil pela sua inconstancia e pela sua 
falta de persistencia. 

c) file era largamente perdulario! Nao tinha noqao do 
dinheiro! Gastava loucamente! Nunca soubera o que era ga- 
nha-lo! Sempre o tivera em abundancia! Nascera com a "collier 
de ouro na boca" e tivera uma educaqao de principe! 

d) Gostava de viver como um Lord, gozando a vida o 
mais possivel, nao se importando da proveniencia dos recursos, 
para manter um grande nivel de vida e nem a falta que, eles po- 
deriam se fazer sentir, em outros campos mais proveitosos. Alem 
dessas falhas graves, Chiquinho Ellis tinha um fraco acentuado 
belo belo sexo! Alias, isso a men ver, longe de ser defeito, e 
ate qualidade! Nao sao todos, que podem possuir esse invejavel 
microbio! 

Sera essa superfeta^ao, indicadora de super normalidade, 
explicavel pela consanguinidade ? Defeito ou virtude, a verdade 
e que, Chiquinho Ellis tinha decidido pendor pelo belo sexo e em 
toda Sta. Eudoxia nao havia donzela, que nao suspirasse pelo 
"Brumel panlista", com a sua alta estatura de corpo atletico de 
esgrimista. Com tantas e tao ardentes admiradoras, Francisco 
Ellis era como um lobo voraz, guardando rebanho de niveas e 
Candidas ovelhas! Nao escapava nenhuma!... Ou antes so 
escapavam as "escanijradas". Mas se esse traqo da configura<;ao 
de Francisco Ellis, nao era defeito, mesmo porque "quern sdi aos 
sens nao degenera", ele tinha uma falha grave, capaz de com- 
prometer o patrimonio da familia. Era imensamente perdulario 
e nao tinha a menor no^ao do valor do dinheiro! Nunca soube 
dos esfor^os necessaries para ganha-lo! Sempre vivera como 
um Lord! Inconstante e voluvel, ele nunca levava nada a bom 
termo. 

Ei-lo, cavalgando com arte e maestria o seu ricamente ajae- 
zado cavalo e imaculada brancura, correndo, com suas cole<;6es 
selecionadas de centenas de cachorros escolhidos, atraz de um 
porco de mato ou de um "catingueiro", ou ainda cercando uma 
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"pintada", empoleirada em alguma arvore recurva! Era um 
Errol Flyn de estatura mais elevada e de corpo atletico! (1). 

Ei-lo, no volante da sua possante "Zust" ou da sua poderosa 
"Fiat" de corridas, a voar perdidamente pelas ruas deserticas 
de S. Carlos ou de Araraquara, a atropelar os pacatos transe- 
untes e tabareus e a aterrorizar os pacificos cavalarianos! 

Ei-lo, com um raja indiano, a descer pelo belissimo e sel- 
vatico Mogi-gua^u, a bordo de sua confortavel lancha-yate, 
impulsionada por motores "Itola", com sua imensa comitiva de 
amigos granfinos, e de ingenuos caboclos cagadores, simbiotizada 
de jograis, com centenas de caes atrelados, a beber champagne 
gelada e a comer "fois-gras"! Perante essa turba heterogenea 
ele pontificava, como um generoso astro-rei, em torno ao qua! 
orbitavam satelites e sangue-sugas, que Ihe refletiam o brilho! 
de luxo asiatico, la se foi quase todo o "patrimdnio da fam,ilia", 
desgastado para alimentar essas sultanescas aventuras, nas 
quais, muitas delas eu, inconscientemente, tomei parte. 

O Senador sabia da feiqao psiquico-moral do filho mais velho, 
e por isso hesitava em Ihe confiar a exploraqao da indiistria agri- 
cola de Sta. Eudoxia, mas por fim, devido a insistencia continua 
da esposa e almejando uma soluqao, que Ihe suprimia um proble- 
ma dificil, a qual Ihe permitia continuar na sua vida tranquila no 
Rio de Janeiro, transigiu e entregou, por duas vezes o timao do 
barco do patrimonio da familia, ao seu filho mais velho, que nao 
sendo um estroina, era um perdulario! Com isso, a fazenda de 
Sta. Eudoxia, de 1909 a 1911 e de 1914 a 1917, em duas quadras 
diferentes, ficou entregue a gerencia e a administraqao de Fran- 
cisco Ellis, o filho mais velho do Senador. 

O desastre nao iria demorar! 

(1) Dir-se-ia a reencarnacao do Cadete Moreira, seu tio paterno. 



Capitulo XXIII 

O PARTIDO REPUBLICANO PAULISTA 

Logo depois da proclamaqao da Republica, o entao depu- 
tado Alfredo Ellis, calouro no Partido, do qual ele recebia a 
honrosa e difkil indicaqao e o mandato de execuqao pouco factl, 
era dos niais acatadores e obedientes a disciplina partidaria. O 
individualismo do apostolo doutrinador do novo regime, quase 
desaparecia, absorvido pela comunidade partidaria. Entao, o 
Dr. Ellis era um mero soldado da democracia e ia para o Con- 
gresso Constituinte, apenas para fazer numero, preenchendo o 
total dos representantes a que S. Paulo tinha direito. Sim, por- 
que ele, nao sendo jurista, nem sociologo, nem economista, nao 
se justificaria a sua indicaqao, como parte do "selecionado" par- 
tidario, no Congresso Constituinte de 1890-1891. Essa servitude 
do individuo ao Partido. ocupou toda a primeira parte da vida 
politica do Dr. Ellis, isto e, durante o tempo, em que ele foi de- 
putado. A essa situaqao, ainda se acresciam duas circunstancias; 

O Dr. Ellis, recentemente vindo do interior paulista, guarda- 
va ainda certo contacto com nodulos eleitorais, que Ihe obede- 
ciam cegamente, pela sua magna autoridade de pioneiro da pro- 
paganda republicana. Assim, o Dr. Ellis seguia fielmente a di- 
retriz por ele mesmo traqada, como um dos chefes do Partido, 
ou, pelo menos, a que tinha saido vitoriosa do conciliabulo par- 
tidario, da qual ele tinha sido importante parte. Convenhamos 
que, nao era difkil ser disciplinado, obedecedo as proprias dire- 
trizes! Ou antes, parodiando Osorio, nao era dificil obedecer 
cenaculo composto de homens livres! Alem desse fato, que tor- 
nava amena a disciplina partidaria, ainda e preciso consignar 
que, nesses primordios da Republica, o P.R.P. era chefiado pelos 
pro-homens da propaganda, os marechais das catacumbas, vindos 
dos tempos heroicos da oposiqao. Eis Campos Salles, Bernar- 
dino, Prudente, Rangel Pestana, Glycerio, Fernando Prestes, 
Cerqueira Cezar, Moraes Barros, Tibiriqa e tantos outros, que 
haviam arcado com o peso das lutas asperas da oposiqao. nos 
ultimos tempos imperiais! Com esses chefes, falanges da "velha 
guarda", seria natural que, o Partido, dirigido por constelaqao 
de astros de primeira grandeza, tivesse fenomenal autoridade. 
Assim, a obediencia as diretrizes partidarias e a disciplina aos ru- 
mos traqados por tais chefes, eram as mais rigorosas e a Comis- 
sao Diretora era um verdadeiro Santo Oficio da Inquisiqao poli- 
tica a epoca. Havia um autentico regime do "ere ou morre"I 
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Com isso, o Parlamentar paulista, estritamente enquadrado nas 
fileiras ngidas do Partido, acompanhava sua marcha como sol- 
dado republicano. O seu individualismo, destacado e nitido, se 
fundia na comunidade partidaria, conduzida por cerebratjoes de 
tanta autoridade. Depois, com o evoluir dos tempos, os velhos 
patriarcas, cheios de services, aureolados pelos sacriflcios, enca- 
necidos pelas lutas, dobrados pelas intemperies da vida, varridos 
pela idade e substituidos pela incessante renovaqao, foram pau- 
latinamente desaparecendo e nos claros por eles deixados, foram 
surgindo novos expoentes, que, sem a autoridade dos velhos che- 
fes, foram, necessariamente, testemunhas do afrouxamento da 
disciplina partidaria. Em paralelo a essa linha evolutiva, havia 
o fato do Senador Ellis se ter isolado no Rio de Janeiro, afastado 
da sede dirigente do P.R.P., que era um Partido regional e nao 
nacional, com o que seus diretores moravam todos em S. Pau- 
lo e da sua atmosfera reinante, que era paulista e nao do Rio, 
onde ele residia. fisse novos diretores eram pessoas, que, se nao 
formavam entre os seus desconhecidos, nao eram, entretanto, das 
mais chegadas a sua amizade. Isso tudo fez enfraquecer o laqo 
partidario, o qual so nao partia porque era muito elastico e se 
fez inteligentemente tolerante. A isso tudo acrescia o fato, ja 
consignado, de o Senador Alfredo Ellis nao ser politico, no sen- 
tido estrito do termo. Ele perdera, por falta de contacto assiduo 
e continuado os nucleos eleitorais de politica de campanario, or- 
bitando em torno de sua pessoa, de sua influencia, de seu pres- 
tigio ou de sua projegao. A sua politica era a que se escreve com 
"P" maiusculo, a que se faz sentir na sua acepgao lata e justa 
do termo; essa que nao e local, nem regional e so nacional. O 
Senador Alfredo Ellis, cada vez mais afastado do eleitorado do 
seu Estado, deixara de ter contacto direto com o mesmo. Nem 
mais a politica regional o interessava! Envolvido pelo ambi- 
ente da Capital Federal, ele se hipnotizava cada vez mais pela 
politica geral, abadonando ou se desinteressando por tudo quan- 
to se passava no seu Estado. Por isso e que, ele dizia no Senado: 

" Os nobres senadores, como o illustre relator do parecer, que e chefe 
politico, podem ter interesses outros que nao eu; a minha missao e aquel- 
la que cabe a sentinella isolada e ao soldado razo. 

O Sr. Oliveira Figueiredo — V. Ex. e chefe politico e muito digna- 
Paulo. 

O Sr. Alfredo Ellis —' Eu? Onde descobriu V. Ex. essa minha 
chefia ? 

Enganou-se o meu nobre collega; nao passo de um simples soldado, 
jamais cogitando de accesso. E quer uma prova? Em regra, os chefss 
politicos teem um grupo de amigos. O Sr. Campos Salles tinha em S. 
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Paulo seus amigos, os camposallistas; Bernardino de Campos, o emi- 
nente republicano tinha os seus adeptos, os bernadinistas; Prudente de 
Moraes tinha os prudentistas, eu nada absolutamente tenbo. 

O Sr. A. Aseredo — Tern ate batalhoes. 
O Sr. Alfredo Ellis — Nem siquer faqo parte do directorio do 

Partido. 
O Sr. Oliveira Figueiredo — V. Ex. e chefe politico e muito digna- 

mente. 
Vozcs — Apoiado 
O Sr. Alfredo Ellis — Agradego a opiniao que os collegas fazem de 

minha humilde pessoa e da minha capacidade, mas continue a repetir que 
absolutamente nao sou chefe politico. 

O Sr. Hercilio Luz — E' general que commanda nos dias de bata- 
Iha, nao e general de paradas. 

O Sr. A. Aseredo — Tern ate batalhdes; commanda em chefe. 
O Sr. Alfredo Ellis — Obrigado a V. Ex. Combato e combaterei 

sempre em prol da Republica, obedecendo aos compromissos tradicionais 
e aos grandes principios democraticos que serviram de base a minha es- 
tructura politica. Ja e tarde para remodelar minhas ideias. Morrerei 
com ellas. Sacrificar-me-hei por ellas 

Por isso, o Senador Ellis, sem estar propriamente preso, 
aos n'gidos quadros de dura disciplina partidaria, conservava 
sempre o seu indisfarQavel individualismo, o qual o revestia de 
norma de certa independencia de atitudes, que ele manteve cons- 
tantemente, com a aquiescencia e tolerancia do Partido. file era 
como um beduino, ligado, de certo modo, a um rebanho de car- 
neiros! Com isso, ele nao era um incondicional, e o apoio que 
ele prestava aos governantes, que rezavam em paralela orienta- 
qao com o Partido, nao eja irrestrito. Muitas vezes, esse seu 
apoio nao se fazia caloroso, nao era sem grandes reservas, sim, 
em dialogo parlamentar com o General Glycerio, ele dizia no 
Senado, em 1909: 

" Sr. Presidente, deve-se recordar S. Ex. de que sem ter absoluta- 
mente cortado as miinhas relaqoes de respeito, consideraqao e amizade 
para com o honrado brasileiro. Dr. Prudente de Morais, delle divergi em 
questoes publicas graves e momentosas, diverg com hombridade, com al- 
tivez e creio que com patriotism©. 

S. Ex., o Sr. General Glycerio o sabe!... (O Senador Ellis se re- 
feria ao fato dele haver rompido com Prudente, porque este ia processar 
o proprio General Glycerio e ele, senador Ellis, nao quiz abandonar um 
companheiro no ostracismo). 

Mais tarde, Sr. Presidente, divergi nesta Cadeira, do honrado bra- 
sileiro e chefe do Estado, Sr. Conselheiro Rodrigues Alves, em assumptos 
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de interesse publico e divergf, censurando o ex-titular da Pasta da Viagao. 
cuja ausencia neste momento lamento", 

(Annaes do Senado Federal, 1909) 

O golpe de indisciplina partidaria mais profundo e de rebel- 
dia mesmo contra a orientaqao politica do P.R.P., foi levado 
a efeito pelo Senador Ellis, na ocasiao da segunda campanha ci- 
vilista. Entao, o Estado de S. Paulo era governado pelo Conse- 
Iheiro Rodrigues Alves que, naturalmente, e a meu ver, acer- 
tadamente, nao tinha querido enfrentar uma nova campanha 
contra a Uniao, tendo em vista que a primeira campanha civilis- 
ta, a que foi levada a feito contra a candidatura Hermes, havia 
custado quasi uma centena de milhares de contos ao T-esouro 
estadual. S. Paulo teria podido lutar contra a Uniao, ra|as o pre- 
qo dessa luta seria muito alto ! Para isso, o P.R.P. se aproximou 
de Minas e aceitou, creio por intermedio do deputado Cincinato 
Braga, e do sr. Julio Brandao, o nome do mineiro Wenceslau 
Braz, para a futura Presidencia da Republica, com a condiqao 
de depois, os mineiros aceitarem o nome, que Ihes fosse indicado 
por S. Paulo. Ate ai, tudo quase certo e inteligente, embora de- 
vesse ter sido "ad rejerendum" da Convenqao geral do Partido, 
na qual todos poderiam dar opinioes. Grande erro a esse res- 
peito, do P.R.P. foi tomar a orientaqao em silencio, em rigoroso 
"intra-muros", em concialiabulos secretos, em silencioso cam- 
balacho, sem ter ouvido ninguem! Ora, seria natural que, o Se- 
nador Ellis, velho propagandista, encanecido no service da Repu- 
blica e de S. Paulo pelo que, expoz sua vida, nessa gravissima 
situaqao, fosse ouvido! O Partido faltou com a consideraqao, 
ao seu velho soldado! Isso e indiscutivel! Parece que, o Partido, 
durante o periodo em que era chefe do Governo Estadual o Con- 
selheiro Rodrigues Alves, nao levava em conta a altivez e a dig- 
nidade, etc. dos seus membros, por mais altamente situados, os 
tratando ditatorialmente, sem o menor espirito democratico. 

Foi o periodo da ditadura politica do Sr. Rubiao Junior! Se 
o merito da questao a respeito a alteraqao politica do P.R.P. e 
de S. Paulo, em relaqao ao civilismo foi ao meu ver acertado, o 
seu "modus faciendi" foi defeituosissimo, pois nao teve consi- 
deraqao por ninguem! Feriu a todos ! Foi um ato fascista! O 
Senador Ellis desconsiderado, reagiu prontamente, como se ti- 
vessem tocado em ponto nevralgico! Entretanto, teria sido fa- 
cilimo arrumar tudo! Faltou ao Sr. Rubiao Junior a habili - 
dade e o "savoir fairs", para tratar com gente como o Senador 
Ellis! Seria apenas ouvi-lo, em consideraqao a posiQao em que 
estava e ao passado, que Ihe havia acumulado autoridade. Assim, 
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o Senador Ellis nao acatou a delibera^ao partidaria. Em furi- 
bundo discurso no Senado, pronunciado na Sessao de 21 de jnlho 
de 1913, o qual eu nao reproduzo por que ja o faqo em outra par- 
te deste trabalho, rompeu rispidamente com o Partido. Era o 
" inconsequente" galense, que agia com impeto furioso! Assim, 
o Senador Alfredo Ellis, rompendo com o seu Partido, conser- 
vou-se fora os sens quadros, por cerca de 3 anos. 

Em 1915, o mandate, do Conselheiro Rodrigues Alves che- 
gava ao seu fim e se fazia necessario escolher um sucessor. As 
"demarches" e as confabulaqoes politicas indicaram o nome de 
Rubiao Junior, que havia sido deputado paulista na Assembleia 
Constituinte de 91, e era o nome preferido pelo Conselheiro Ro- 
drigues Alves. Estava assentada, pois, a indica^ao desse nome. 
Aconteceu porem, que Rubiao Junior, faleceu nessa ocasiao. 
Entao, as atenqoes politicas convergiram no nome do Dr. Altino 
Arantes, que havia sido Secretario do Interior, no Governo do 
Conselheiro Rodrigues Alves. A vista disso, que representava 
uma soluqao tao a gosto do Senador Ellis, que sempre manifes- 
tou especial estima e particular predileqao pelo Sr. Altino Aran- 
tes, ainda politico jovem, de pujante talento ao lado de solida 
experiencia governativa, o Senador Alfredo Ellis, nao se se fe-' 
de rogado ao acorrer ao chamado do seu velho Partido e fez parte 
do conclave, que escolheu o Sr. Altino Arantes, para o quatri- 
enio governativo em sucessao ao do Sr. Rodrigues Alves. Como 
eu ja afirmei neste trabalho, o Senador Alfredo Ellis se ligado 
ao novo candidato a Presidencia de S. Paulo, por la^os de pro- 
funda estima, iniciada em 1906, quando o Sr. Arantes, no Rio 
de Janeiro, exercia o seu primeiro mandate de deputado pau- 
lista. A bancada paulista era de fato uma grande familia, soli- 
damente estreitada por apertados laqos de amizade. Fazia lem- 
brar o episodic cronrweliano dos "ironsides", que o Lord prote- 
tor da Inglaterra dizia deles que eram um "band of brothers". 
Os legisladores paulistas eram tao solidamente ligados que, isso 
lembrava bem. Recordo-me ainda de que, quando o Senador 
Ellis ia se bater em duelo, a bancada inteira o apoiou, com a so- 
lidariedade a mais fervorosa. Eu cresci e evolui na minha for- 
macjao, sob essa atmosfera de grande estima e de profundo res- 
peito por Altino Arantes, Glycerio, Arnolfo de Azevedo, Carlos 
Garcia, Galeao Carvalhal, Salles Junior, Candido Motta, Eloy 
Chaves, Jose Lobo, Rodolpho Miranda, Almeida Nogueira, Costa 
Junior, Paulino Carlos, Francisco Romeiro, Pde. Valois de 
Castro e outros, e depois Carlos de Campos e Cesar Vergueiro. 

Assim, pois, a escolha do Sr. Altino Arantes para o qua- 
trienio, que se seguiria ao do Conselheiro Rodrigues Alves, fez 
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o Senador Ellis voltar ao aprisco partidario. O Senador Ellis 
terminava o seu mandato senatorial em 1917. Ja era tempo dele 
terminal* a sua carreira no Legislative Federal, voltar para a 
sua terra e cuidar dos sens interesses particulares, os quais es- 
tavam em relativo abandono, desde o comedo do seculo, mas, o 
Sr. Altino Arantes, ja na Presidencia de S. Paulo, fez com que, 
o Partido indicasse o nome do Dr. Alfredo Ellis para a re-elei- 
(jao por mais 9 anos. Com isso, demonstrou que, a politica 
de S. Paulo estava confiada e dirigida por maos generosas e so- 
bretudo, tolerantes. Mas, a familia do Senador, obrigada a ficar 
em S. Paulo, longe de seu chefe, foi prejudicada! Depois, du- 
rante o periodo restante de Altino Arantes, nos quatrienios de 
Washington Luis e Carlos de Campos, foi facil a disciplina par- 
tidaria, que acompanhou o Senador Ellis ate o fim. Esse partido, 
tao caluniado, dentro do qual o Senador Ellis se manteve duran- 
te quase toda sua vida politica, foi de fato, a gloriosa agremiaqao 
de S. Paulo! O jequitiba frondoso e altaneiro, que era o P.R.P. 
refloria sempre, com novos valores, que, surgindo em S. Paulo, 
eram aproveitados pelo partido. Eu nao posso ocultar a minha 
carinhosa e saudosa recordaqao da velha e rediviva organizaqao 
politica de S. Paulo. O P.R.P. era a essencia de S. Paulo! 

Nela eu sempre vivi e nela, aos exemplos dos ensinamentos 
dos seus grandes homens, formei o meu intelecto e edifiquei o 
meu carater. Por esses soberbos postulados e normas oriundas 
da gente magna do P.R.P., tenho procurado pautar a minha vida! 
A prosperidade e a grandeza de S. Paulo foram edificadas dentro 
do magnifico regime administrativo do P.R.P.! Essa agremia- 
qao politica foi, na verdade, uma maravilhosa escola de civismo 
e de amor a causa publica! 

Eu recebi do povo paulista, por indica^ao honroeissima 
para mim, dessa agremiaqao politica, por 3 vezes, o mandato de 
deputado estadual. Duas vezes, quando o Partido estava no auge 
do seu poderio politico, no governo e nas posiqoes e uma vez, 
quando o Partido estava Ha oposiqao. Tenho a certeza de nao 
haver desmerecido essa honra, que me conferiu o Partido. Estao 
ai os Annais parlamentares para confirmar o que digo. A minha 
aqao foi toda pautada na lembranqa amena dos que me haviam 
antecedido. A gente do P.R.P. era muito boa! Consagrou-a 
como tal, a prova absoluta a que a sujeitaram as devassas, as 
perseguiqoes, os inqueritos e as prestaqoes de contas, que contra 
ela fizeram, repentina, improvisada e abruptamente os seus en- 
carniqados inimigos, vitoriosos com a Revoluqao de 30. Mas a 
gente do nosso partido era mais que isso. Ela revelou sempre 
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uma tal dignidade e um tao elevado expoente de altivez e de brio 
que nao podemos deixar de a erguer, em alto pedestal de conside- 
racao. 

Do men batalhao. na gloriosa arrancada de 32, que fizemos 
nessa data imortal, escrevendo com "Idgrimas, suor e sangue" 
as paginas mais arrebatadoras e honrosas da historia de nossa 
terra, para lavar-lhe da inominavel afronta da revoluqao de 30 
e para restaurar-lhe a autonomia roubada, constavam, como sim- 
ples soldados razos, 4 ex-deputados do P.R.P., os quais con- 
quistaram seus galoes e divizas, por atos de bravura no campo 
da honra. Eram o Malta Cardoso, o Simoes de Carvalho, o Joao 
Ferraz e eu. Uma gente assim, de um procedimento desse, nao 
justifica as acusaqoes de seus detratores! 

Mas o movimento de 30, vitorioso, instituiu o regime, que ai 
esta! Pergunta-se: que lucrou o pais? Houve vantagem para a 
Naqao o advento das inovaqoes trazidas pelos vencedores? Compa- 
remos. Antes, as eleiqoes eram acusadas de fraudulentas e de 
defeituosissimas, sendo feitas a " bico dc pena". Para as corri- 
gir, os vencedores de "30" instituiram o voto secreto. Consis- 
tiu, o ter sido adepto do voto secreto, um evidente erro do Se- 
nador Ellis, que nao previu a enormidade do desastre, que isso 
acarretaria. Com o voto secreto, temos tido varias eleiqoes. Os 
resultados delas, ai estao. com os Parlamentos, que nao estao, 
nem de longe. na altura dos que provinham das indicacoes do 
P.R.P.! E' certo, o regime eleitoral nao era perfeito, mas havia 
uma previa depuraqao seletiva dos candidatos, feita entre os 
maiorais do Partido, de modo que. o con junto dos futures de- 
putados, ja era apresentado. bem depurado ao eleitorado. Era 
uma especie de eleiqao pelo "seiiso alto". E' por isso que, nun- 
ca tivemos entao Parlamentos tao pobres de cultura moral e inte- 
cletual, como atualmente! 



Capxtuu) XXIV 

UM fiRRO NOSSO E 0 DRAMA DO ARROZ 

Em 1913, quando voltava da sua segunda viagem a Euro- 
pa, a situacao financeira do Senador Ellis era euforica, de ma- 
neira que, haviam possibilidades de novas iniciativas. 

Nessa ocasiao, reboava, sobre Sao Paulo, o clamor de uma 
nova zona, que se abria a atividade agricola da gente de Pirati- 
ninga, como um novo El-Dorado. Era a chamacla Noroeste! 
Sao Paulo, nessa ocasiao, galgava uma etapa a mais na sua 
marcha para a margem esquerda do Tiete. A economia paulista, 
comprimida na chamada zona velha, continuamente em expan- 
sao incoercivel, avancava incontidamente, para as ubertosas mar- 
gens do rio Batalha, o rio Presidente Tibiriqa, ou do rio Feio, tri- 
butaries do Tiete ou do Aguapei. Todo o espirito aventuroso da 
populacao paulista, todos os de feitura quixotesca corriam impe- 
tuosamente a cata desse velocino cafeeiro, que era uma nova 
California, a atrair as ambiqoes juvenis daqueles que nao mais 
encontravam satisfa^ao para suas almas aventurosas, nos re- 
bordos desgastados da direita do velho Anhembi. Os individuos 
mais aquinhoados desse espirito alevantado, sublimado na aven- 
tura e na super-normalidade, deixavam o velho patriarcalismo 
da zona velha, onde haviam nascido e onde haviam aprendido a 
viver agricolamente. Os mais timidos, os mais pacificos, os mais 
acomodados, os de feiqao aburguesada, nao se deixaram mag- 
netizar pelas promissoras matas virgens dos verdes valados do 
Noroeste! Como autenticos Sanchos, ficaram sedentaria e co- 
modamente a gozar as benfeitorias e confortos nas fazendas pa- 
ternas, as quais se esvaiam, comidas pela continua produqao, sem 
adubacao, sem renovagao rotatoria, sem mecanizaqao, etc. e en- 
fraquecidas pelas enxurradas, que se faziam mais rapidas e arra- 
saddras, em regioes montanhosas. Tudo me faz crer que, o Se- 
nador Alfredo Ellis tenha sido movido pela ambiqao de devassar 
terras novas. Ninguem mais que esse esplendido especimen de 
super-normalidade, estaria indicado para repetir o capitulo ini- 
cial do bandeirismo do cafe, file, que havia ha algumas dezenas 
de anos antes, desvirginado, com a sua mascula energia, as matas 
espessas das margens fertilissimas e alagadiqas do Mogi-Guaqu, 
mais do que ninguem deveria ser um dos super-homens da No- 
roeste. Mas tal nao se deu! O Senador AlRedo Ellis ja nao era 
o mesmo dinamo de energia, de audacia, de aventura avida de 
riquezas etc.! file havia envelhecido e, sobretudo, havia se torna- 
do cetico! Fizera-se comodista, sedentario, mas principalmente 



— 328 — 

desiludido! file em mais de meio seculo, aprendera a conhecer 
a vida, a ver quao eram imiteis os grandes esforqos! Mas, alem 
desse desgaste fisico e moral, o Senador Alfredo Ellis tinha um 
motive a mais, para nao correr atras de novas e longinquas a Ven- 
turas ; Era a sereia da politica a empolga-lo. 

O Senador Ellis era, como ja disse alhures, neste trabalho, ex- 
traordinariamente metodico. As refeiqoes, que tomava a 1.° de Ja- 
neiro. tomava-as por igual, ate 31 de Dezembro, sem a menor al- 
teraqao. As roupas, que vestia eram todas iguais. Os atos diutur- 
nos, por ele praticados, eram repetidos matematicamente e com 
pontualidade britanica. Isso dreara habitos rijos, que se foram crisi- 
talizando enraizados, sedimentados e imamolgaveis. Como altera- 
los? Quando uma pessoa passa os cincoenta anos, adquirindo 
habitos, modelados no sedentarismo de uma vida pacata e sis- 
tematizada em um so diapasao, muito dificilmente muda! Dai 
a inercia do Senador, que aceitou o derivativo apresentado, en- 
tao convidativo, como adiante veremos. Mas se o Senador, em 
pessoa, ja tinha ultrapassado a idade da aqao e do dinamismo, 
para aproveitar essa maravilhosa ocasiao de repetir o seu ato de 
pioneiro da civilisaqao, desvirginando uma nova zona, que se 
mostrava tao promissora em caricias economicas, nao tinha ele um 
filho, em que refletisse, por hereditariedade, todo o seu irriquieto 
e aventuroso espirito de arrojo e de audaciosa energia produti- 
va, que fosse, na margem esquerda do Tiete, reeditar o estoi- 
cismo destemeroso espelhado pelo, entao jovem paulista, na 
ribanceira do Mogi-Guagu ? Nao, as circunstancias nao fize- 
ram com que essa alternativa fosse realizada! Dos dois filhos mais 
velhos do Senador, um nao podia, pelo que ja vimos no capitulo 
anterior, outro ja estava casado, com sua familia constituida e 
ja bem enraizado ruralmente, em zona diferente e tambem de 
muita produqao, nas ainda dadivosas terras da vertente do Mogi. 
O mais moqo, entao com 17 anos, que e o autor destas linhas, 
nao soube aproveitar a magnifica ocasiao de, concorrer nessa 
maravilhosa cruzada economica, que foi um. capitulo prodigioso, 
na evolucao rural paulista, a expansao agricola, para as terras 
da margem esquerda do Tiete, esse novo El-Dorado, que faria 
do nosso Estado o colosso, que hoje e. Ate entao, so uma peque- 
na faixa em torno de Botucatu, de Lenqois, de Agudos e Avare, 
haviam sido arrancados do desconhecido das inegualaveis ter- 
ras ao sul do velho e lendario rio paulista, onde haviam pene- 
trado apenas os "desperados" e se homisiado, criminosos repeli- 
dos pelo convivio social. Era sertao bruto, ainda habitado por 
indios e fechado a civilizaqao. A onda verde de cafesais havia 
parado na regiao de Jau, nao ousando atravessar o Tiete. Como 
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en dizia acima, o filho mais moqo do Senador, nao sou be apro- 
veitar a ocasiao de se alinhar na falange de pioneiros da Noro- 
este. Faltou-Ihe a centelha do genio! file nao parecia haver her- 
dado dos sens antepassados, o espkito avido e nomade dos aven- 
turosos palmilhadores dos ignotos sertoes. Faltou Ihe, talvez 
explicada pela ausencia paterna, pois o Senador, sempre no Rio 
de Janeiro, empolgado pelos canticos da sereia da politica, nao 
pode instilar no mais mo^o de seus filhos, a "vis propulsiva", 
que era aquele indomavel e arduo arrojo, com que ele havia en- 
frentado todos os obstaculos, antepostos por uma natureza gi- 
gante, na sua operosa e fecunda mocidade, ao abrir a lavoura de 
cafe de Sta. Eudoxia. Talvez por isso, o ultimo filho do Senador 
preferiu ficar comodamente nas "delicias de Capua", que uma 
vida agradavel na Faculdade de Direito proporciona no "dolee far 
nienteimpedindo que, ele tomasse parte no drama da Noroeste, 
corresse ao "rush" da nova terra da Promissao, ou se alistasse nas 
expedi^oes dos novos argonautas. que se aventuravam. a cata do 
velocino paulista do seculo vinte! Eis o que faltou ao Senador 
Ellis, quando ele, ja cansado, pelos embates de uma vida tem- 
pestuosa, entorpecido pela idade enferrujada do sexfigenario, 
teve precisao de um filho, que, herdando as virtudes, que dele ha- 
viam feito um vencedor e pioneiro do sertao, repetisse o que ele 
ja havia feito na sua mocidade, nao teve para quern apelar. Os 
dois filhos miais velhos, ja encaminhados na vida, conn muita 
idade, para o que se Ihes pedia, o mais moqo, sem o arrojo temera- 
rio, para empreendimentos desse vulto! Essa lamentavel falta, 
marcante na prole masculina do Senador Ellis, que fez conn a 
estirpe nao acorresse ao prelio fulgente da Noroeste, vem sendo 
purgada pelo autor destas linhas, que procura por todos os 
meios, pagar a Sao Paulo, a divida, que com ele contraiu, pela 
sua irremediavel falta! Dai, o esfor^o feito por Sao Paulo, 
em qualquer campo, mesmo quando os maus paulistas clamam, 
pela intervenqao estranha em nossa terra. Ante esse quadro, o 
Senador Ellis preferiu se arrojar em outro episodio de bandei- 
rismo rural. Este nao teria o nomadismo aventuroso do que 
caracterisava uma entrada pela Noroeste, ainda virgem de ativi- 
dade rural, mas seria um ato, ainda que, menos bravio e estoico 
de alargamento de horizontes economicos. Consistia no seguin- 
te, a nova "parada" de expansao economica a que o Senador 
Ellis pretendia se langar, com o fito de suprir a falta dele e da 
sua estirpe, no devassamento da Noroeste: O imenso latifundio 
que era Sta. Etidoxia, media vinte e um quilometros de longo, 
desde as cabeceiras do ribeirao das Araras, nas proximidades de 
Agua Vernnelha, ate a sua fdz no Mogi-Guaqu. A porcenta- 
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gem de terras cultivaveis para cafe e cereals, nao era grande, 
talvez dez ou quinze por cento daquele total! Apenas os espi- 
goes, as encostas, as barrocas, as regioes altas e poucas outras 
manchas de terras boas e aproveitaveis escapavam, na grande 
propor^ao de areioes e varzeas, que formavam as baixadas da 
fazenda, com extensoes enonnes de "terras pretas", ou turfas, 
terra vegetal e de areia, decomposiqao esteril do granito, neles 
so vegetando " c err ado" ralo, pobre e capueira maninha e ras- 
teira. Essas terras magras e desprezadas pela agricultura da epo- 
ca so serviam para o pastoreio dos parcos rebanhos de gado bo- 
vino, que uma fazenda nao especializada em criaqao, poderia 
manter. Dai, a ideia de aproveitar essas terras, para qualquer 
outro genero de atividade mais remuneradora. Foram colhidas 
amostras dessas terras e enviadas ao Institute Agronomico de 
Campinas, para que, as, mesmas analisadas. o centre tecnico 
cientifico. que o Governo do Estado mantinha, com largas ver- 
bas, para guiar a agricultura do Estado, aconselhasse qual o ge- 
nero agricola com o cultivo do qual, essas terras magras e des- 
prezadas, deveriam ser aproveitadas. Eu nao sei se por descuido 
ou por culposo sentimento de irresponsabilidade ou, se ainda por 
inescrupulosa desidia, esse institute cientifico, que deveria ser 
um infalivel orientador do meio rural paulista, lamentavelmente 
falhou e devolveu as analises feitas, como se, as tais terras fossem 
indicadas para o cultivo do arroz ! 

Desgraqadamente faltou ao Senador Ellis e aos da sua fami- 
lia, uma visao economica do problema da produqao do arroz, em 
lavoura autonoma, na organizaqao de um latifundio cafeeiro. 
Seus genros desinteressados- dos problemas da produqao agri- 
cola, da qual estavam divorciados e diretamente ligados a ou- 
tros assuntos, nao estudaram e nao auxiliaram, com suas luzes, 
a soluqao do caso da formaqao da lavoura de arroz, aconselhado 
pelo Institute Agronomico de Campinas e ao que estava incli- 
nado o velho Senador, Seus filhos, ainda que, o mais velho, 
dotado de fulgurante acuidade mental, tinha a sua visao defor- 
mada por excessive otimismo e uma falta sensivel de conheci- 
mentos economicos praticos. Isso formava um complexo nega- 
tive, perfeitamente nulo, em resultados aproveitaveis, cousa que 
se sincronizava bem com o desinteresse dos outros elementos da 
estirpe do Senador. Seu filho mais mogo, ainda embalado na 
juventude de seus 17 anos nas "delkias de Capua" da Facul- 
dade de Direito, nao tinha cultura de ciencias economicas e nem 
autoridade, para opinar a respeito desse problema tecnico da 
cultura do arroz. Isso impedia que, fosse percebido o absurdo, 
que seria essa cultura, nao se precisando, para chegar a esta con- 



clusao, de muito reciocinio. (1) Assim, todo o peso da decisao 
deveria recair sobre o velho Senador. fiste, empolgado pelos 
lances politicos, que se sucediam, e retido no Rio de Janeiro, 
pelo sedentarismo de uma vida confortavel, a que se havia ha- 
bituado, achou mlais facil optar pelo aproveitamento das terras, 
que o Agrondmico dizia serein boas para produqao do arroz. 
"Facile credhmis quod volunms". " Ale a jacta est". O Rubicon 
da duvida estava atravessado ! 

Com isso, a fazenda adquiriu um imenso material mecanico, 
proprio para a produqao do arroz. Foi empatado nisso um total 
enorme. Foram adaptadas as instalacoes. Uma colonisaqao em 
novos metodos foi iniciada com o elemento japones, que come- 
qava a afluir ao nosso Estado, pela imigracao. Camaradas sol- 
teiros diaristas e homens de turmas foram contratados as cen- 

I) Toda cultura de produto qualquer, que nao tenha grande e ele- 
vado valor, em relagao ao seu peso e ao seu volume, nao se sincroniza bem 
com o nosso regime latifundiario. 

Sim, porque toda a nossa organizagao de produgao, isto e, a nossa 
configuracao geografica, a orientagao da nossa organizagao do trabalho, 
a forma do nosso capital, a taxa e o processo da sua remuneragao, as con- 
digoes da nossa rede ferroviaria, etc., nao se correlatam com a produgao do 
arroz, mercadoria de baixissimo valor, em relagao ao seu elevado peso e 
ao seu volume nao pequeno. 

A essa circunstancia, que desaconselharia a produgao do arroz, 
acrescem-se mais duas, que devem ser levadas em consideragao deante de 
qualquer organizagao social. 

fi a produgao pequena, em valor, do arroz, por hectare de terra, em 
relagao ao cafe, ao algodao, a cana, etc. O arroz regula produzir em peso, 
1.600 a 1.800 quilos por hectare, enquanto isso, o trigo produz apenas 875 
quilos, o milho, 270 quilos, etc. 

Mas, o que mais tornava anti-economica a produgao do arroz, era o 
preparo do terreno, pois as nossas terras, de irregular e semi montanho- 
sas, na sua configuragao geo-topografica e pedregosas, na sua formagao 
geo-fisica, nao se prestam a integral mecanizagao. Devido ao elevado 
prego do preparo do terreno, e que a produgao dos cereais so e viavel em 
Sao Paulo, quando e levada a efeito nos carreadores do cafe, nos espi- 
goes, intercalando-se por entre as plantagoes da nossa principal cultura. 
O trabalho, empregado na nossa cultura cafeeira e utilisado pelo milho, 
feijao ou arroz, plantados nos intervalos. O fraccionamento da proprie- 
dade no territorio paulista, alterando as condigoes do trabalho, etc., vai 
tornando possivel progressivamente a produgao dos cereais. O trigo, 
porem, nao devera ser produaido, porque o hectare, com esse cereal, pro- 
duz muito menos, principalmente em dinheiro. 
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tenas. Estradas e caminhos foram construidos e melhorados. 
Tratores, arados, destocadores, discos, destorroadores, segadei- 
ras mecanicas, batedeiras automaticas, carpideiras, beneficia- 
dores, motores eletricos, caminhoes, carroqas etc, foram adqui- 
ridos, instalados e postos a funcionar. Um custoso secador de 
vacuo recen-inventado pelo engenheiro alemao Kronemberg, foi 
comprado. Escritorios. laboratories de seleqao de sementes e 
"ateliers" de desenho etc., foram montados. Duas secqoes dis- 
tantes foram abertas: Canaan e Lourdes. na beira do Mogi. Bois 
e burros as centenas foram comprados. Drenos foram cavados; rios 
foram desviados; montanhas de adubo calcareo e fosfatado foram 
reunidas; matos e cerrados foram derrubados; aterros, tuneis, 
arrimos, comportas, diques, represas, etc., foram construidos. 
Rochas foram dinamitadas. Contratou-se um tecnico frances, 
o Dr. Spault, agronomo, que logo teve que, abandonar os servi- 
qos, partindo para a guerra, mobilizado para o exercito frances, 
na primeira Grande Guerra. Enfim, uma obra gigantesca foi 
realizada! Japoneses experientes no plantio do arroz, foram mo- 
bilizados as centenas! 

Foi preparada uma cultura de arroz, para ocorrer a uma 
produ^ao de 20.000 sacas por ano. Isso seria cousa inedita em 
Sao Paulo! Tudo baseado em analises de terra feitas pelo Tnsti- 
tuto Agronomico. 

Com a ida do Dr. Spault para a guerra. foi contratado o 
tecnico da Secretaria da Agricultura, o Dr. Lourenqo Granato, 
que foi enviado, graqas a boa vontade do Dr. Paulo de Moraes 
Barros, entao Secretario da Agricultura. 

Nao tendo provado bem. sendo apenas um divulgador teo- 
rico, o Dr. Granato, na pratica se revelou um ineficiente, ainda 
que bem intencionado, o problema do cultivo do arroz foi absor- 
vendo tal soma de capitais e de trabalho, que, em breve, se estate- 
lou, ante os olhos do velho Senador, um quadro desastroso ! As ter- 
ras analisadas pelo Institute Agronomico, nao se prestavam para 
a produqao do arroz, que nao oferecia senao palha. Foi um de- 
sastre completo, pois a maiores safras desse cereal, na Fazenda 
de Sta. Eudoxia, nunca ultrapassaram a 6.000 sacas! Apesar dis- 
so, pois os maus resultados se achavam bem conhecidos, o renoma- 
do agricultor, Dr. Carlos Botelho, em 1918, em um Congresso 
Agricola, propunha um voto de aplauso pelo esforqo despedido 
pelo Senador Ellis e por seu filho Francisco, com a cultura rizico- 
la. Esse esforqo, embora nao bem sucedido, merecia bem esse pre- 
mio! A energia e os capitais dispendidos foram enormes ! Essa nova 
fonte de trabalho, entretanto, havia influido maleficamente sobre 
a velha lavoura de cafe, de modo que, esta foi sofrendo o relativo 
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abanclono, em que foi ficando. Resumindo tudo: Desastre total 
e completo! O Senador, com isso, assumia uma dxvida de quase 
<lois mil contos, a fazenda, dando "deficits" irremediaveis, nao 
sendo despresivel a influencia da lavoura de arroz, que como 
grande fator dessa situaqao negativa, concorria com o paulatino 
e rapido enfraquecimento das terras roxas, outrora magnificas, 
para a cultura cafeeira, mas, por fim de 40 ininterruptas safras, 
enfraquecidas, para o empobrecimento geral da outrora pujante 
fazenda de Sta. Eudoxia. Esta, muito longa e estreita, nao podia 
ser bem adubada e quimicamente refeita, Eu nao quiz justificar 
a culpa dos que, involuntariamente causaram o desastre finan- 
ceiro, que teve como pedra fundamental a cultura de arroz! Eu 
apenas tentei explicar, constatando o doloroso fato, do qual fo- 
ram responsaveis: o desinteresse de uns, o otimismo, o como 
dismo de outros, o exagerado apego a politica, a falta de cultura 
economica, com a pouca idade e o pouco arrojo, ao lado de pe- 
queno espirito de aventuras de outros. 

Com isso tudo, o credor, a Brazilian Warrant Cy. dirigida 
por Mister Edward Green e por Mister Charles Murray, liqui- 
dou o negocio com o Senador Alfredo Ellis, em 1919, ficando 
com a fazenda de Santa Eudoxia, pela divida, dando mais 800 
contos ao Senador, que assim, pode ter urn fim de vida mais 
tranquilo e menos trabalhoso. fisse feliz ajuste foi conseguido 
com o eficiente auxilio do nosso velho amigo Roberto Simonsen. 

Isso foi em fins de 1919! So entao terminava a "via crucis" 
rural do Senador Ellis, que, com esse desenlace, fixou-se defi- 
nitivamente no Rio de Janeiro. 

Assim, o velho Senador Ellis iria ter um fim de vida tran- 
quilo, ainda que bem modesto. 

Ele que nascera em relativa abastan^a, depois de uma vida 
trabalhosa, nao conseguiu riqueza para deixar aos posteros. 

A lavoura cafeeira deu a camisa a muita gente, mas tirou-a 
de quase todos! 



Capituu) XXV 

E U R O P A 

Nesse dia turvo, pela tempestade, que deniorava varies 
dias, o Rio de Janeiro nao amanhecera cantando! A cidade 
"maravilhosa" nao amanhecera em flor! O mar da Guana- 
hara, aqoitado pelo vento sudeste, que sibilava inclementemente, 
bramia enristado e impetuoso, formando vagas enormes, que, 
como avalanches de chumbo, iam se quebrar niveas e espuman- 
tes nas amuradas, que cercavam a cidade. As nuvens baixas 
formavam uma espessa e impenetravel cortina, que cobria a 
vista da moldura escura da azulada morraria, que, como um si- 
nuoso e largo cordao bordava a baia de Guanabara. Esta, como 
uma furia revoltada, se agitava nas ondas dangarinas, que gi- 
gantescas, ameaqavam tragar as embarcaqoes, que audaciosas 
teimavam em ficar na superficie. A imagem granitica do Pao 
de Aqucar, mal delineada, atraves das suas enfumaqadas linhas, 
se vestia da cortina leitosa da chuva, que grossa e continua im- 
pedia a visao do Corcovado, que, mais alto, sofria mais a plum- 
l>ea e opaca atmosfera. Ao largo, proximo a ilha das Cobras, 
sem ter podido atracar no caes da Praqa Maud, devido a agitaqao 
do borrascoso tempo, sacudia-se em corcovos o " Oriana", velho 
navio transatlantico da "Pacific Steam Navigation", solidamen- 
te feito, para suportar a dificil travessia do estreito de Magalhaes 
e os mares seirtpre agitados do Paclfico. 

O Senador Alfredo Ellis, com seu filho mais moqo, que fize- 
ra seu curso ginasial em Sao Paulo, embarcava nesse rilhento 
navio, que zarpou do Rio de Janeiro, nessa procelosa tarde de 
julho de 1911. em dire<;ao a Portugal. A travessia foi encanta- 
dora, pois o Senador, encontrando, como companheiro de via- 
gem o Coronel Balagny, chefe da missao militar francesa, instru- 
tora da Forqa Publica de Sao Paulo, nao conteve a sua prodi- 
giosa ilustraqqao em historia e episodios, sobre os feitos milita- 
res franceses na guerra de 70. Nunca pensara eu que, a cultura li- 
teraria episodica do Senador Ellis fosse tao grande! O Coronel 
e a sua esposa ficavam maravilhados e emocionados cada vez que, 
o parlamentar paulista evocava, com o seu esbrazeado falar e a 
paixao, que resultava do seu policromico frasear, os episodios 
tragicos das cargas de Reischoffen, ou as defesas de Saint Privat 
on de Sedan, em que ele falava entusiasmado no heroismo dos 
generais Marguerite, Chanzy, D'Enfert de Rochereau, Bourba- 
ki, Wimpfen, Canrobert, ou Galifet ou dos civis Gambeta, Thiers, 
etc. que desfilavam, silenciosos, ante meus olhos maravilhados. 
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Parecia um espadachim espanhol a descrever, com convicqao os 
quadros feericos da imensa tragedia, que a incuria de Napoleao 
III fizera desabar sobre a Franga imortal. E a voz do Senador 
Ellis, quando evocava as desgraqas da guerra infeliz, que haviam 
derrubado o galo gaules do pedestral, em que o haviam deixado as 
vitorias napoleonicas, parecia os acordes bravios e marciais da 
Marselhesa! Como era farta e variada a cultura historica do Se- 
nador ! Foram quinze dias encantadores ! 

A minha alma juvenil se impressionava com as liqoes ouvidas 
do inegualavel mestre e se moldava, qual tenra cera, nessa forma 
psicologica unica. Mai podia eu, com os meus quinze anos, com- 
preender como me seriam uteis esses preciosos ensinamentos e 
que a eles eu teria de recorrer um dia, quando tive que tirar do 
cerebro o meu "ganha-pao" de mestre de escola! 

Por fim de quinze dias de travessia, vimos a boca hiante do 
Tejo, com a joia de pedra em puro estilo manuelino, nela engas- 
tada, que era a torre de Belem! Dai, tinha saido a armada cabra- 
lina! Por ai, haviam desfilado aventurosos todos os nossos legen- 
daries antepassados lusos! Em Portugal, visitamos quase tudo, 
que havia, a recordar o nosso passado! Embevecido pelas descri- 
Qoes coloridas do Senador Ellis, eu fiquei estatico, ante o gotico 
florido da Batalha, o ogival antigo de Alcoba^a, do manuelino dos 
Jeronimos e cismarento passei horas a contemplar Oi cadaver mu- 
mificado de D. Pedro II, na Igreja de S. Vicente de Fora. Com 
isso, toda a historia do 2.° imperio cinematisou-se na minha con- 
victa evocagao, ante o frasear empolgado do Senador, que emo- 
cionado, falava do parlamento imperial e entao eram as velhas fi- 
guras da segunda mjetade do seculo XIX, que passavam ante os 
nossos olhos: Rio Branco, Zacharias, Dantas, Ferraz, Cotegipe, 
Nabuco, Furtado, Limpo de Abreu, Olinda, Alves Branco, Si- 
inmbu, Macae, Holanda, Antotnio Carlos, Paula Souza, Sepetiba, 
Saraiva, Joao Alfredo, Silveira Martins, Ouro Preto, Uruguay, 
Maua, o maior de todos e outros, que culminavam na eloquencia, 
argumentaqao etc. Desgraqadamente, essa constelaqao de letrados 
nao se mostrou realista! Preferiu o palavrorio oco e demagogico! 
Desta apostrofe, e precise notar, excetua-se Maua. 

Depois de Portugal, vimos a Espanha, a seguir, a Franqa, 
onde, em Bordeaux, nos esperava a esposa do Senador, que nos 
havia precedido na Europa. A ausencia da familia do Senador,, 
por largos meses separada dele, tinha dado lugar a que ele mani- 
festasse o seu genio poetico, escrevendo aureas cartas a sua espo- 
sa, que sao verdadeiros poemas em prosa, centelhas diviniacas 
de um temperamento cuja rebrilhante faceta poetica fulgia como 
o faixo luminoso do farol, na noite escura da ausencia! Mas os 
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dias ensolarados da ridente primavera, seriam impossiveis, sem a 
chuva entediosa da ingrata estaqao invernosa! Sem a ausencia pro- 
longada, nao haveria o indiz'ivel prazer da volta ao meigo acon- 
chego da farmlia! 

— Paris ! Paris! 
Ai, junto ao Senador, assisti uma das cenas mais emocionan- 

tes da minha vida, recebendo eu uma liqao de civismo, que fica- 
ra indelevelmente gravada na minha memoria e nao obstante essa 
cena ter-se passado a cerca de trinta e muitos anos, eu dela nao 
me esquecerei jamais! Foi na praqa da Concordia! O Senador, 
o grande mestre que tive de culto civico, profundamente emocio- 
nado me mostrava a estatua da Alsacia Lorena, provincias arre- 
batadas pelo prussiano vitorioso na guerra de 1870-71, toda ves- 
tida pelo negror lutuoso do crepe! 

Da Franqa, passamos aos demais paises da Europa, inclu- 
sive a Inglaterra! Com ponto central em Londres, vimos todo o 
pais! As cenas mais impressionantes, vimos em Westminster, 
nos tumulos dos grandes da Inglaterra, quando o carrilhao toca- 
va, tinhamos a impressao de que todas as cenas da Historia des- 
filavam policromicas, ante os nossos olhos meridionais, umidos 
de emoqao! Em igual situa^ao ficamos no Museu de cera de Mine. 
Toussaud. No interior da velha Albion, alem do castelo de Win- 
dsor, fomos a Escossia e depois a Wales, terras dos nossos ante- 
passados e nao foi sem evocaqao sentimental, que vimos as torres 
pardacentas dos castelos de Carnavon e de Conway, na regiao 
dos nossos maiores celtas, os ardorosos inconquistaveis e invenci- 
veis galenses, que usavam nos seus elmos de cavaleiros, desde as 
cruzadas, os signos heraldicos dos brazoes coloridos dos leopardos 
da nossa familia. 

Assim, foi a nossa viagem pela Inglaterra, a velha " Britan- 
nia " ainda "ruling the waves", fisse banho no passado ingles, 
orquestrado pela batuta do maestro incomparavel, que era o Se- 
nador, sempre com a sua inegualavel cultura em Historia episo- 
dica e o seu admiravel "Humour", foram dias inesqueciveis de 
inegualavel prazer intelectual! 

Meditamos em todos os campos de batalha da Europa! Ob- 
servamos todos os monumentos do passado! Quanta evoca^ao! 
Que soberano aprendizado! Percorremos quase toda a Europa! 
Vimos o Kaiser Wilhelm II, em Heidelberg! Na Alemanha, o 
Senador se exasperava, porque o povo nao entendia ingles, lingua 
que ele queria obrigar os alemaes a compreender. 

Da Italia, trouxemos grandes colegoes de quadros de artistas 
famosos e dezenas de estatuas de marmore e de bronze de cinzeis 
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de nomeada, constituindo das mais notaveis galerias de arte, que 
hei conhecido. Sim, porque o Senador, que era grande apreciador 
de objetos artisticos, dispendeu enormes somas de dinheiro, com 
a aquisigao dos quadros, das estatuas e do numeroso "brk a brae", 
que trouxe. 

Em 1912, no mes de Novembro, estavamos chegando a San- 
tos, depois de rapida e feliz travessia, no "Aragon" da Mala Real. 

Logo depois, estourava a primeira Grande Guerra!... 



CapItuIyO XXVI 

A CAMPANHA CIVILISTA 

O Brasil e um pa'is ingovernavd, dizia Feijo! Constante- 
mente em ebuligao, sempre no periodo febril das agitaqoes con- 
tinuas, mais ou menos graves, denunciando o mau estar do povo 
e desassossego dos brasileiros! De fato, percorrendo-se a Histo- 
ria do pais, desde que, este se desligou da Metropole portuguesa 
em 1822, vamos encontrar continuamente agitaqoes e balburdias 
a denunciarem com clareza que, havia algo de errado a perturbar 
a tranquilidade do pais. O primeiro imperio, de 1822 ate 1831, 
foi nove anos de desordens, de violencias, de motins, de quarte- 
ladas, de rebeldias, etc. Expulsou-se o monarca bragantino, que 
absolutista, estrangeiro, sem polidez, etc. nao deixava o pais se 
aquietar. Procurou-se no 7 de Abril, realizar uma revoluqao so- 
lucionadora da situaqao. Veiu a Regencia, com suas intermina- 
veis agitaqoes! O doente nao havia se curado! O remedio de 7 
de Abril de nada adiantara. Fora na verdade uma "journce de 
dupes", como, desolado, dizia Teophilo Ottoni. As Balaiadas 
se orquestravam harmoniosamente com as Sabinadas e com as 
Farroupilhas. A situaqao continuava a mesma, voltou-se atraz, 
entao! Buscou-se mais um Braganqa, para curar os males, que 
afligiam a Naqao. Esta aquietou-se paulatinamente e com apa- 
rencias de haver entrado nos eixos. Deixou a pensar que, o re- 
medio tornado pelo pais era o acertado. Pelo menos, cessara no 
pais aquela agitaqao febril e tumultuaria. Ao fim de 10 anos do 
segundo imperio, uma calmaria interna parecia ter feito a Naqao 
entrar ao sono reparador da tranquilidade. Puro engano! O pais 
estava apenas cocainizado e, assim anesteziado, nao sentia os efei- 
tos de seus males profundos e da sua ma organizaqao. Entretanto, 
ainda ninguem teve olhos e atenqao voltados para dois pontos que, 
esses sim, concorreram para dar sossego ao pais. Todos pensam 
que, o Brasil se acomodou em razao da Maioridade. Puro engano! 
Todos vem tomando a nuvem por Juno! A Maioridade, em nada 
adiantaria, se nao fossem os dois solidos apoios, que foram como 
que, duas vigorosas muletas ao segundo imperio. Uma delas, que 
faltasse e o Brasil teria voltado as agitaqoes anteriores, sem que, 
nada tivesse adiantado a placidez inoperante do segundo Braganqa 
ou o palavrorio oco dos enfatuados e orgulhosos estadistas impe- 
riais. Essas duas forqas, que vitaminizaram o escorbutico se- 
gundo imperio, foram: 
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a) o advento do cafe no Vale do medio Paraiba e na regiao do 
norte de S. Paulo, como grande fonte de riqueza economica. De fato, 
" em casa ondp ndo ha pdo, todos mandawe ninguem tent rasdo". Antes 
do cafe, o Brasil nao tinha grande base economica 1 Esta veiu decisiva no 
segundo imperio, sem que esse regime houvesse concorrido para ela. Pelo 
contrario! 

b) O aparecimento do inimigo externo, com Rosas, Oribe Aguir- 
re, Christie, Lopez, etc. atraindo sobre si, os anceios, as atenqoes e as 
aspiraqoes nacionais, dando ao pars rnn so ideal. Enquanto a primeira 
foi a causa economica, direta e material da tranquilidade brasileira, esta 
foi a causa psicologica, que levava ao mesmo alvo. 

Estas duas causas, conjugadas, atuaram como anestesicos 
da nacionalidade que, durante 30 anos, repousou na insensibili- 
dade de sens males, que nao haviam desaparecido, mas estavam 
conservados em latencia letargica. 

Com o termino, aparentemente feliz da Guerra do Paraguai, 
desapareceu a segunda causa. Paradoxalmente a morte de Lo- 
pez, o grande inimigo do Imperio, a consolidaqao dos "colora- 
dos" no Uruguai, de Mitre na Argentina, a cessaqao das nossas 
intervenqoes defensivas no Prata, o fim de Urquizas e o declinio 
do caudilhismo platino, com a Argentina, enriquecida e seden- 
tarizada na agricultura do trigo, em parte voltou a molestia, que 
afligia o Brasil, a produzir na organizaqao nacional desse pais, 
as agitaqoes febricitantes das questoes internas. Eis a questao 
militar! Eis a questao religiosa! Eis a questao da libertaqao do 
escravo, com a suas etapas da Lei do Ventre Livre, da Cessaqao 
do Trafico, dos Sexagenaries e finalmente a Lei de 13 de Maio! 
As agitaqoes, que traziam, em terremotos constantes as popula- 
(joes brasileiras, abalando os proprios alicerces da nacionalidade, 
estavam denunciando, com eloquencia, que, havia qualquer cou- 
sa errada na organizaqao basica do pats. Se nao atinamos ainda 
com isso, e que os nossos evocadores do passado tern se limitado 
a constatar fatos, a descrever situaqoes ou a enumerar sintomas. 
A nossa critica historica, paralisada pela atmosfera do "meufa- 
nismo", esta simbiotizada com um nacionalismo pouco inteligente, 
nao descamou, ainda, com imparcialidade a situaqao, que assim 
nao descoberta pelo escalpelo da verdade, nao pdde ser ainda 
bem diagnosticada. 

Mas, veiu a Reptiblica, e, com essa revoluqao politica, seria 
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a ocasiao de se aplicar a terapeutica, que o alagoano Tavares 
Bastos preconizava. Para mim, a Repiiblica foi uma outra edi- 
qao, muito aunientada da " journee des dupes", pois a nova Cons- 
tituiqao de 91 foi produto de um evidente " griloTalvez por 
isso, e que a voz honesta de Campos Salles dizia que "essa ndo 
era a Republica de sens sonhos"! Tetnos uma Federaqao ape- 
nas nominativa! Nao obstante os esforqos do clarividente per- 
nambucano Barbalho, dos positivistas e dos castilhistas gauchos, 
nos deram uma Federaqao manca e vesga, pela qual os Estados 
sao sacrificados na arrecadaqao dos impostos por uma Uniao 
hematofaga, macrocefala e que tudo centraliza! 

Eis as ideias, que Ruy Barbosa, nos impingiu, tiradas erra- 
damente da Uniao norte-americana, que vive em regime cons- 
titucional muito mais elastico do que nos, nao obstante ser os 
Estados Unidos um pais, em regra 50 vezes mais permeavel e 
mais homogeneo do que o nosso, como eu demonstrei no meu 
"Economia paulista e suas causas" (serie brasiliana, Cia. Edito- 
ra Nacional, 1936.). 

Assim, tivemos uma lei basica, que nao se adaptava ao nos- 
so estado de fato! As manifestagoes da molestia brasileira con- 
tinuaram. O periodo inicial da Republica, com Deodoro, foi agi- 
tadissimo, como sabemos. O segundo periodo, com Floriano, 
tambem o foi, cousa que se repetiu, em menor escala, com Pru- 
rente e ainda menor, com Campos Salles, Rodrigues Alves e 
Affonso Penna. Logo depois, com Nilo Peqanha, que termina- 
va o quatrienio Penna, de novo o pais teve a sua febre elevada e 
as agitaqoes culminaram, com a campanha civilista, que tempes- 
tuosa, abalou profundamente os alicerces da Naqao. As agita- 
qdes civilistas nao terminaram com a eleiqao do Marechal Her- 
mes, pois durante todo o periodo governamental deste pupilo 
de Pinheiro Machado, as agitaqoes continuaram vivlssimas, to- 
mando uma coloraqao profunda com a eleiqao do Presidente 
Wenceslau, em 1914. A primeira grande guerra teve um efeito 
de cocaina, anesteziando a sensibilidade nacional, que durante 
toda a duraqao do apaixonante conflito, esteve narcotizado, com 
todas as atenqoes empolgadas, nos lances tragicos, que se desen- - 
rolavam, lancinantes, do outro lado do Atlantico. Terminada a 
tensao nervosa, que trazia os brasileiros, em continua guerra cl, 
nervos, o pais deixou o periodo no narcotico. Dai, o periodo 
Epitacio Pessoa, que teve que, arcar com as agitaqoes da revol- 
ta do Forte de Copacabana, alem das guerras civis, que eram 
terremotos no Rio Grande do Sul. O quatrienio Bernardes foi, 
ainda, mais agitado e, por fim, na primeira Republica, as agita- 
qoes da alma do povo brasileiro culminaram no periodo de 
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Washington Luis. O seguinte regime, que foi a ditadura getu- 
Ihesca, viu o pais se estertorar na febre delirante de 32 e a seguir, 
pelas agitaqoes brancas ate 37, visiveis nas lutas parlamentares, 
que antecederam o golpe fascista desse ano. O regime da dita- 
dura teve a incrivel felicidade de, logo depois de 39 ver o inicio 
da segunda grande guerra e o Brasil, de novo, ser vitima da 
guerra de nervos, sendo novamente anesteziado. A ditadura se 
manteve, unicamente devido a guerra extema. "Sublafa causa 
tolitur effectus"! Terminada a guerra, com a esmagadora der- 
rota da fascismo, o pais saiu do estado hipnotico, em que estava 
e as agitaqoes recomegaram furiosas, com a campanha do Briga- 
deiro, as eleigoes paulistas e as ameagas do ex-ditador, etc. Tan- 
tas perturbagoes denunciam claramente que, ainda existe uma 
causa a determinar no pais, um continuo estado patologico, ma- 
nifestado com tanta evidencia. Nao ha efeito sem causa! Ve-se 
bem que, o Brasil sempre tern sido uma organizagao politica er- 
rada, que Ihe produz doenga, a qual se manifesta nesses desas- 
sossegos, que a cronica evolutiva do Brasil vem proporcionando, 
as vezes atenuados, ou agravados pelo estado economico. Umas 
dessas manifestagoes do estado patologico brasileiro foram as 
campanhas civilistas, que se iniciaram, com a infausta morte do 
Presidente Affonso Penna, o qual nao tinha concluido o seu pe- 
riodo governamental, o mesmo teve de ser ocupado pelo vice- 
presidente Nilo Peganha. fiste nao soube manter imparcialidadc 
no pleito, que se iria ferir entre os candidates, o militar Hermes 
da Fonseca e o candidate civil Ruy Barbosa. Aquele, como can- 
didate oficial, oficialmente venceu a eleigao. O grupo civilista 
nao reconheceu esse resultado, travando uma luta parlamentat 
tremendamente encarnigada! Essa luta parlamentar, no Senado, 
ainda foi mais bravia, pois dessa Camara Legislativa superior, 
90% dos seus componentes eram hermistas. Dos poucos que 
acompanharam a causa civilista, havia apenas no Senado, o Se- 
nador Alfredo Ellis, alem de Ruy Barbosa e mais alguns poucos. 
Do outro lado do campo, isto e, nos batalhoes hermistas, esta- 
vam os senadores representantes de todos os Estados brasileiros, 
ate mesmo os senadores paulistas, Glycerio e Campos Salles. 
Chefiava-os, o general Pinheiro Machado, combativo soldado 
castilhista gaucho, desde os dias luminosos de Inhandui, homem 
de pouca cultura, mas de muita forga de vontade, bonissimo, 
com o altaneiro "panache" do caudilho rio grandense, com sua 
grande inteligencia, maneirosa habilidade e seu profundo conhe- 
cimento da psicologia humana. Ruy Barbosa teve que, se em- 
penhar em luta encarnigada, mas ainda que, fosse ele um genio, 
nao tinha a combatividade rude, para enfrentar a luta, contra 
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tantos adversaries. Para secundar o genio, foi precise um braqo 
forte de um lutador combative, energice, e audacioso, um ver- 
dadeiro gladiador, que enfrentasse o vulto do "Warwik" da Re- 
publica, o Hernan Cortez, brasileiro e voluntarioso genera! 
gauche, fiste foi o Senador Ellis, que escorou a luta acerrima, 
ao lade de Ruy Barbosa, Os discursos deste, eram verdadeiras 
arvores de natal, enfeitadas pelos apartes bravios do Senador 
Ellis, os quais pareciam violentos petardos, saidos de impiedosa 
artilharia, tal a sua agressividade! Eu nao reproduzo os "apar- 
tes" do Senador Ellis, porque pertenciam a discursos de ou- 
trem. Alem dessa aqao de aparteante, o Senador Ellis desenvol- 
veu inaudita oposi^ao contra o sr. Nilo Peqanha," que acumulava 
odiosa posiqao de ser "hermista", com. a pecha de ter decidido 
a causa da Docas, contra o povo paulista, alias, isto a meu ver, 
foi a consequencia daquilo. Entao, nessa campanha contra Nilo 
Peqanha, o Senador Ellis dizia no Senado da Republica, em 
Dezembro de 1909: 

"... Basta que demos tempo ao tempo, pois na ordem moral repe- 
tem-se muitas vezes phenomenos de ordem physica. Sirva-nos de exem- 
plo o Nilo egypcio: — passada a onda de lama de suas aguas revoltas, 
a terra se transforma em abengoada e verdejante roesse. 

Deixemos que passe tambem a lama com que o Nilo brasileiro tudo 
invade! 

Deixemos que passem os dureos tempos da ignoin'mia, isto e, do ccni- 
tracto da Leopoldina, no qual uma magna pars coube ao seu eterno con- 
suitor tedhnico, mesmo da epoca em que exercia o mandato popular; do 
escandaloso decreto de 4 de Outubro, tao " caro" a Companhia Docas de 
Santos; do contracto do Ceara, que, para 5 felizardos representa a fortu- 
na e a independencia; do contracto da Muzambinho, cuja "deshonesti- 
dade" ja bradou o decano da imprensa! 

Deixemos, pois, que passe a onda de lama e do nepbelibatismo! 
Sim tambem, do nepbelibatismo, pois ate o convite para 7 die Setem- 

bro, foi as Exmas. Sras. e das mais respeitaveis e das mais dignas de 
veneragao, para, imagine o Senado, para... passarem a noite em Palacio. 

Nem mesmo para as festas do " High-lifequer me parecer, foram 
em tempo algum, dirigidos por escripto convites tao descabelados! 

Tenhamos, pois paciencia! 
As aguas do Nilo egypcio excoam e a vaza assenta. 
As do Nilo brasi'eiro igualmente excoarao e a lama da administragao 

tambem assentara! Felizmente, nao esta longe o momento de pegarmos 
pela golla, certos individuos e de Ihes virarmos publicamente os bolsos de 
dentro para fora! 

Felizmente nao tardara a soar a hora da " Ressurreigao". Assim 
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como essa infeliz Katiousha, de quem nos falla Tolstoi, apesar de ter 
descido um por um todos os degraus do vicio e da objegcao, encontrou o 
seu regenerador, tenho fe, para honra de minha Patria e da propria Hu- 
manidade, em que nao esta longe o momento de surgir o Neklodof bra- 
sileiro! 

E pensar, Sr. Presidente, que foi esse governo que, ao abrir um " ci- 
nematographo " na rua do Cattete exhibiu como sua primeira fita o " film " 
d'arte de producgao indigena destinada aos papalvos e a que deu o "snob ' 
tltulo de " Paz e Amor 

Mas como " Paz " si no dia seguinte o Presidente da Republica co- 
megou a fomentar a guerra civil no seu proprio Estado... 

0 Sr. Oliveira Figuevredo — Nao apoiado. 
0 Sr. Alfredo Ellis — ... si depois mandou armar, municiar e seguir 

batalhoes para reduzir o Brazil a uma "Loanda" em pqnto grande, in- 
tervir ilegalmente na vida politica de um Estado; si, mais tarde, com seu 
habitual e inconsciente desprezo pela Constituigao, deu ordens aos esbir- 
ros policiais de revistarem Deputados e Senadores sob pretexto de evitar 
"vertenza" isto e, barulho, pois e o que significa essa palavra, a qual 
nunca foi nome de um escriptor ou de um papa, como S. Ex. ja quiz, en- 
tretanto impingir citando uma vez, orgulhoso de sua propria ignorancia, 
" Dr. Vertenza", mas certamente como egregio " Professore" do cos- 
mopolita Calino; si, finalmente, abusando de sua posigao e interpretando 
o artigo 6.° da Constituigao, a ponta de bayoneta, invadiu seu proprio 
Estado com a forga federal, para, satisfazendo seus interesses pessoais 
de caudilho politico, ganhar eleigoesl 

0 Sr. Oliveira Figueiredo — Nao apoiado. 
O Sr. Alfredo Ellis —■ Mas como " Amor " si S. Ex. nao tern feito 

senao despertar odios, dos quais uns ja explodiram devido a coragemj ci- 
vica de muitos e outros acham-se ainda sopitados pela esperanga de favo- 
res! Sou pois forgado a acreditar que, quando o "Capocomico" annun- 
ciou com o seu " Capadoccio" " Paz e Amor'' a inana ia comegar, fez 
jesuiticamente uma restricgao mental, pensando naturalmente no amor 
dos gatos! 

Sim, " Paz ", mas paz aos tratantes. 
Sim, " Amor " mas amor a bandalheira e a molecagem. 
Nao ignoro, Sr. Presidente, que se tern censurado a vehemencia de 

minha linguagem, mas medico, bem sei que para certas chagas — 
" usando de desusada energia " — so o ferro em braza. Ajurem-me Srs. 
Senadores!" 

De outra feita, o Senador Ellis dizia no Senado: 

"E' o mesmo homem porque o determinismo ethnico nao o deixa 
mudar. E' o mesmo moleque que em mogo apanhava fleohas de rojoes 
na cidade de Campos. E' o mesmo homem que nao trepida..." 
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E mais: 
" Eis, Sr. Presidente a reprodu^ao exata, em ponto maior da fabula 

do lobo e do cordeiro. Mas ha quern de razao ao lobo! Acredito, Sr. Pre- 
sidentq que nas horas mortas da noite, quando S. Ex. o Presidente da Re- 
publica, passear suas insonias pelos ricos saloes do Cattete, ha de ouvir 
si n,ao partindo dos cantos escuros, pelos fundos de sua consciencia, uma 
voz que nao falha, que nao se extingue, que nos acompanha ate o ultimo 
instante de vida — " Que fizeste do teu irmao-" 

Nunca se viu nos Parlamentos brasileiros, linguagem tao 
agressiva, ferocidade tao bravia e audacia tao arrojada, nas fu- 
riosas arremetidas, contra um chefe da Naqao! Era de fato, uma 
tor rente de lava candente, que, arrojada sobre a administraqao 
brasileira, formava o capitulo mais colorido da primeira cam- 
panha civilista. Mas, o que mais e de se admirar, e que Nilo 
Peqanha estava, entao, indefeso! Todos tinbam pavor do im- 
peto agressivo do Senador. Ninguem ousava contestar o Sena- 
dor paulista! A divisa dele era, como ja dissemos: Quy se frofte, 
se pique! Certa vez, o Senador pronunciou no Senado o seguinte 
discurso: 

" O honrado Senador pelo Rio Grande do Sul, contestando algumas 
das minhas asseveraqoes, terminou por dizer que a historia a que me 
referia fora mal contada. 

Nao ponho drivida em ser acoimado de um Tacito de segunda ordem; 
mas quando se fizer a luz a quando se correr o veu sobre todos os acon- 
tecimentos destes tempos ha de se verificar que se o obscuro Senador 
por S. Paulo foi um Tacito de segunda ordem, o nobre Senador pelo Rio 
Grande do Sul foi um grande mystificador. 

Sei que o honrado Presidente da Repiiblica, infelizmente falecido, 
tinha, antes de cerrar os olhos a luz terrena, desnudado o seu nobre cora- 
cao, mostrando que seus grandes ideais, os symlbolos de toda a sua vida, 
eram e foram por aquella synthese sublime de amor a Deus, a Patria; a 
Liberdade e a Familia. 

Sei que o honrado e probo mineiro tinha um repositorio dos pen- 
samentos, das palavras e das phrases dos mais notaveis politicos da 
actualidade. 

S. Ex. protocolava esses pensamentos e os guardava e alguem, Sr. 
Presidente teve oportunidade de devassar esse preciosissimo registro e 
agora venho em nome do patriotismo e em nome do Estado que tenho a 
honra de representar nesta Casa, fazer um appello aos filhos do grande 
mineiro, para que entreguem esse livro a uma Commissao, porque o povo 
tern o direito de conhecer as expressoes e o pensamento politico dos que 
com S. Ex. confabulavam, consertando todas as medidas de governo. 
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0 Sr. A. Azeredo — Que lucrara o povo com isso hoje? 
O Sr. Alfredo Ellis — S. Paulo, que apoiou S. Ex., que honrara 

sempre a memoria do benemerito mineiro, faz este appello a familia do 
ilustre morto. Se ella acceder, voltarei, entao, Sr. Presidente, discutir 
amplamente a questao das candidaturas presidenciais, concitando desde ja, 
a que venha tambem a tribuna o honrado Senador pelo Rio Grande do Sul. 

Bern sei que pouco valho, mas... 
O Sr. A. Azeredo — Nao apoiado. 
O Sr. Alfredo Ellis — Entrarei na arena como um hilota, como um 

samnita, ou como um daquelles bumildes descendentes dos povos ger- 
manicos, atirados a arena para o exercicio dos gladiadores. Biles tinbam 
o direito die escolher os que os iam victimar. Empunhando uma fragil 
adaga, revestidos de uma clamidie modesta, tunica e saiote, enfrentavam 
os gladiadores famosos e os cavaleiros brilhantemente ajazeados. 

Espero que o sr. Senador pelo Rio Grande do Sul, qual novo Cesar, 
com o seu emblema no capacete, com a sua mascu'a, viril e extraordina- 
ria eloquencia desga a arena para fulminar o obscuro hilota', o samnita 
humilde, o modestissimo gaulez." 

O emerito Senador gaucho, o Sr. Pinheiro Machado, assim 
reptado, nao acorreu ao desafio! Nao erguem a luva, que Ihe 
fora atirada pelo paulista! Pinheiro Machado era o tipo marcado 
do gaucho! Combativo, cavalheiresco, ardoroso na pugna, en- 
fim, uma inteligencia a servigo de uma vontade ferrea, mages- 
toso, falando sempre pausadamente, etc. Era um, chefe natural! 
A sua magnifica coragem ja havia sido patenteada, nos entre- 
veros contra os "federalistas" no Rio Grande! Ninguem melhor 
do que ele, personificava, com o seu "donaire" e o seu "aplomb", 
o tipo do cavalariano gaucho, com as suas esporas, o seu largo 
chapeu de "chile", o seu rebenque e o seu "panache". Era um 
caudilho encasacado! Por isso, foi de surpresa embasbacante, 
haver o paulista desafiado mais um gaucho, para um entrevero par" 
lamentar. E o gaucho, orgulhoso e afamado, achou prudente nao 
levantar o guante! file so sairia a campo, so arriscava os sens 
desnorteantes apartes, nos discursos de Ruy Barbosa, mas com 
o Senador Ellis, o impetuoso celta-paulista, nao quiz travar luta! 
file, por certo, era parlamentar de estirpe, experimentado na 
tribuna, inteligentissimo e agilissimo na argumentagao, sempre 
proferida na voz descansada de velho general castilhista! 

Mas, o Senador paulista, tambem com esses traqos bem 
marcados, era um combatente teimoso e por isso temivel, alem 
de possuir, sobre o Sr. Pinheiro Machado, a vantagem de uma 
cultura muito maior e mais aprimorada. Com esse renome, o 
Senador Ellis, no Senado, era resepitado como um Ferrabraz! 
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Ruy Barbosa nele se arrimava, como em "brago forte", durante 
toda a campanha, que desenvolveu no Senado. O genial civilis- 
ta reconheceu isso, ao dizer que, nao havia tido companheiro mais 
firme do que o Senador Ellis, em toda a campanha, ("Franco- 
lino Carmeu e Alves de Sousa, "Politicos e Estadistas contem- 
poraneos"). 

* * 

Quando em 1913 terminava o quatrienio Hermes, de novo 
Ruy Barbosa foi candidato. Dessa vez, porem, o seu companhei- 
ro de chapa nao era mais o Presidente de S. Paulo e sim o Sena- 
dor Alfredo Ellis. Houve lucro ou perda na troca? Ainda que, 
sob o ponto de vista moral, tenha havido nao pequena vantagem, 
pois que, o Senador Ellis era um astro de primeira grandeza da 
propaganda republicana e Albuquerque Lins era um adesista 
monarquista, sob o ponto de vista material, a perda foi imensa, 
pois o companheiro de chapa de Ruy Barbosa, em 1909, nao era 
propriamente o adesista Albuquerque Lins e sim o Presidente de 
S. Paulo, de longe, o mais pujante Estado da Republica. Disso 
tudo, conclui-se que, em 1913, a situaggao de Ruy Barbosa per- 
dera o seu unico esteio materialmente solido, que era o oficialis- 
mo paulista. Niio nos iludamos! No Brasil, so os governos 
vencem as eleiqoes! Para que as oposiqoes possam fazer alguma 
cousa, e preciso um dispendio imenso de esforqos! Se isso se 
da agora, com o voto secreto, imagine-se antes desse regime 
eleitoral! Ainda e de se recordar a eleiqao Ruy-Hermes, em 
1909! Mesmo com a oposiqao organizada e bafejada, pelo go- 
verno federal, com Rodolpho Miranda, Pedro de Toledo (que 
seria em 32 o imortal Moyses da gente paulista, na sublime ar- 
rancada) Villaboin, Bento Bicudo, Raphael Sampaio e outros, 
nada conseguiram! Entre nos, o Executive, com o Tesouro, a 
forqa e a maquina eleitoral, com as Prefeituras, que em quase 
tudo visceralmente dependem do Estado, e o trunfo principal. 
Assim, a causa de Ruy, com a perda de S. Paulo oficial, estava 
predeterminada a completo esmagamento. A decisao do P.R.P. 
de aceitar um nome mineiro, cousa, que, a meu ver, foi material- 
mente um passo acertado, mas moralmente uma ignominia, des- 
sas, que a "gtria", irreverente e pitorescamente, chama de "su- 
jeira", foi o "de profundis", para as esperan^as do genial brasi- 
leiro. Mas, esse queria, mesmo assim, correr o pareo! Parece 
que, nele, a ambiqao era desmedida! O Senador Ellis, pessimo 
politico, sem o senso pratico das cousas reais, mas autentico ca- 
valeiro andante, se esforqando exagerada e encarniqadamente na 
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contenda, pelo ideal da causa, em que se empenhara de inicio, com 
a mesma fe dos cruzados na Palestina, verdadeiro Bayard, "sans 
peur et sans reproche", embarcou "leda e cegmnente" na "canda 
furada" da segunda campanha civilista e nela se fez ao mar cor- 
tando todas as amarras, que a prendiam a terra. O primeiro 
passo, para esses desacertos, via dul^urosa e enganadora na es- 
teira irreal de um mistico ideal, foi a fundaqao do Partido Libe- 
ral, que eu comento noutro capitulo deste livro. O resultado 
dessa serie de romanticas divagagoes, que foi a segunda campa- 
nha civilista, nao podia deixar de ser o mais completo desastre. 
Pode-se aplicar a esse prelio, aquelas palavras de Francisco I 
na derrota de Pavia, em sua carta a sua mae, Luiza da Saboia; 
"Tous est perdu, hors I'honneur qui est sauvePerderam tudo, 
os legionarios de Ruy, nessa segunda campanha civilista, menos 
a honra, pois esta plainava, ainda mais alto! Nunca o Senador 
Ellis, em todos os momentos de sua vida, demonstrou tao bem a 
sua alma cavalheiresca, o seu brilho idealista de um taumaturgo 
da coerencia e de desapego as posiqoes, de espirito de sacrificio 
por uma bandeira, da qual haviam desertado os seus companhsi- 
ros! fisses, que hoje se ufanam do civilismo, desertaram da ba- 
talha; fugirara na hora tragica do sacrificio! files so permanece- 
ram fieis a causa, ate o momento em que ela poderia Ihes dar 
proveitos! Abandonaram-na hora escura da amargura! O Se- 
nador Ellis, nao! fisse ficou! Ficou com os seus principios, em 
holocausto dos quais, nao hesitou em se precipitar nas profun- 
dezas arestosas e sombrias de uma negra Tarpeia do ostracis- 
mo politico! file nada lucrou antes, muito perdeu, mas o exem- 
plo civico e a liqao magistral, ficou! Por essas atitudes, pro- 
euro pautar minha vida! Essa diretriz abnegada e angelica, 
quase divina, me lemibra sempre as palavras varonis do general 
Ducrot a Thiers, que clamava em 70 por uma paz naturalmente 
vantajosa, mas moralmente ignominiosa, com os vitoriosos prus- 
sianos de Bismark : 

"A Franga podcra amanhd se reerguer de suas ruin-as niateriais, 
■mfls ja mais pod era ela se levantar de suas ruinas morais". ("M,r. Thiers 
contre rEmpire". Grasset.) 

Os homens sao assim! Pobres materialmente, podem ga- 
nhar se tornado ricos! Da perda da honra e da dignidade, da 
coerencia, da consciencia, do auto respeito, etc. nao poderao ja- 
mais se refazer! Como o cristal, que se parte, nunca mais ficara 
integro! 

O Senador Ellis era assim, sempre embalado pelo irreal! 
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Sempre viveu no mundo dos sonhos! Nao pode legar a posteri- 
dades bens materiais, ou posiqoes de grande destaque, mas dei- 
xou o inexcedivel patrimdnio moral, que eu me esforqo em man- 
ter, no mesmo nivel em que o recebi! Q)nseguirei ? 

A sua enorme dedicaqao a Ruy Barbosa, a meu ver e in- 
justificavel, mas e explicavel! Ela nao tinha limites e so encon- 
trava amparo no irrealismo, que embalava o esp'irito do Senador, 
sempre a cavalgar o "Pegaso" da fantasia. Mas, alem disso, 
ainda havia alguma cousa de material, explicando o injustificado 
apego do paulista, pela causa do politico baiano. E' o que, vamos 
ver mais adiante. Ruy Barbosa, por certo, foi intelectualmente 
um super normal! Mas, convem, entretanto, nao exagerar! Ble 
dispunha de um conbecimento da lingua, dificilmente igualado, 
Ao par dessa inestimavel vantagem, Ruy tinha uma grande ba- 
gagem de cultura juridica, a qual gramas a sua lucida visao, to- 
mava grande realce, o que acontecia tambem com a sua magni- 
fica cultura literaria e filosofica, bem como sua ilustra^ao his- 
lorica. Todos esses indices de eminencia nao pequena, sobre 
o meio, em que vivia, estavam a service de pujante eloquencia 
oratoria, a qual os destacava, sempre, evidenciados. Assim, nao 
teria sido de grande dificuldade para o eminente baiano, conse- 
guir o renome de que gozava. O Senador Alfredo Ellis tinha 
por ele dedicaqao entranhada! Explica-se: durante muitos anos, 
especialmente durante a campanha civilista, Ruy Barbosa foi 
testemunha assidua das ardorosas pugnas, nas quais o Sena- 
dor Ellis foi o grande protagonista. Nas lutas parlamentares, 
em que o politico paulista se encarni^ou, contra o Sr. Nilo Pe- 
qanha e mais tarde, contra o Sr. Pinheiro Machado, o isola- 
mento e a fraternidade de combatentes, sob o mesmo pendao, de- 
fendendo juntos os mesmos candidates, que simbolizavam os 
mesmos principios, ocupando, ombro a ombro, a mesma trin- 
cheira, sofrendo as mesmas agruras, as mesmas anciedades, 
padecendo as mesmas agonias e incertezas, passando juntos, 
irmanados, no mesmo sonho e ligados pelo mesmo ideal, pelas 
mesmas alegrias, sendo vitoriados e aplaudidos pela mesma im- 
prensa. pela mesma turba fanatizada, que a eles. dois, comuni- 
cava, o mesmo calor afetivo do favor popular, etc., o Senador 
Ellis se acostumou a destacar na multidao hostil do Senado, a 
figura amiga, o olhar seguro, o companheiro infalivel, que era 
Ruy Barbosa. fiste, por seu lado, poude apreciar a psicologia 
sempre honesta, dedicada e leal do Senador Ellis, o gladiador 
dos prelios parlamentares, como era o Senador Ellis, inexcedi- 
velmente eficiente, quer como orador, quer como apartista ferino, 
nos entreveros, em que Alfredo Ellis era tao prodigo e oportuno. 
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Eu compreendo perfeitamente a ligaqao e a estima do Senador 
Ellis por Ruy Barbosa, pois ja tive que enfrentar situagao seme- 
Ihante, colhendo tambem consequencias paralelas. 

De 1935 a 1937, como Deputado estadual, levei a efeito mo- 
vimentada oposiqao ao governo de entao, exercido pelo saudoso 
Sr. Armando de Salles Oliveira. Quase isolado, entao, me pren- 
di por solido laqo de estima e simpatia ao sr. Adhemar de Barros, 
que era o oposicionista, que estava continuadamente ao meu lado, 
batalhando na mesma trincheira, que juntos, transformamos em 
reduto inexpugnavel de nosso Partido contra uma multidao de 
adversaries comuns. Ai, ombro a ombro, sofremos as mesmas 
agruras, passamos pelas mesmas agonias, nos embandeiramos, 
alacres, pelas mesmas alegrias, festejamos as mesmas vitorias, 
sonhamos os mesmos ideais, etc. Isso cimentou, de tal modo, a 
minha orienta^ao politica, ligando-a esse parlamentar, que, 
hoje, embora reconhecendo varios defeitos, que anulam, em 
grande parte, as evidentes qualidades do Sr. Adhemar de Barros, 
tenho sempre a grande e indisfarqavel tendencia, de considera-lo 
com muita simpatia e isso tern pautado a minha orientacao poli- 
tica. 



Capituu) XXVII 

O ORADOR IMAGINOSO 

Eu nao conhe^o na Historia dos Parlamentos, um orador, 
que tenha ilustrado tanto os seus discursos, com evocaqoes ima- 
ginosas, como o parlamentar paulista! 

file possuia uma prodigiosa ilustraqao e a aproveitava, com 
inexcedivel habilidade, quase sempre no fecho de seus inflama- 
dos discursos. Ja temos citado muitas imagens, com que o par- 
lamentar paulista ilustrava as suas coloridas peroraqoes, mas, 
como essas evocaqoes quase sempre trazidsls a baila, para ressal- 
tar, pela paridade, pela equivalencia, ou pela identidade de si- 
tuaqoes, casos especiais, sao muitas, eu tomo a liberdade de repro- 
duzir algumas. Terminava o seu seguinte discurso, o Senador 
Alfredo Ellis, a 1.° de julho de 1908, contra a Docas de Santos, 
ja na segunda fase de sua campanha, em periodo governamental 
de Afonso Penna: 

" Para terminar direi, Sr. Presidente, que H algures, ha muitos annos, 
o facto de uma pobre louca, recolhida a um ihospicio de alienados, que, 
inoffensiva, passava os dias fazendo todos os servigos e trabalhos que 
Ihe eram exigidos, sem que seus 'abios formulassem uma unica queixa, 
uma recriminagao, um protesto. Somente, a tarde, quando o sol princi- 
piava a descambar no occidente, ella abria, com zelo extraordinario e com 
maternal carinbo, uma pequena urna, onde conservava o seu vestido de 
noiva. Dahi tirava-o com entranhado amor, envergava as vestes bran- 
cas de noivado, cingia a coroa de flores de laranjeira, descia o veo e ia 
a uma janella de grades de ferro, postar-se, dizendo; — hoje o meu noivo 
cbega. 

Infallivelmente, a bora do regulamento do hospicio era ella chamada 
pela irma de caridade e, sem uma recriminagao, sem uma queixa, sem um 
lamento, sem um protesto recolhia-se para de novo levar a urna as suas 
vestes de noiva e a sua grinalda de flores de laranjeira! 

No dia seguinte ao raiar do dia dizia cheia de esperanga: — hoje elle 
vira infallivelmente. 

Assim, Sr. Presidente, passavam os dias, os mezes e os annos. Ex- 
cusado e dizer que o noivo nunca veio. 

Sr. Presidente o povo do meu Estdao, como essa pobre louca, aguarda 
tambem a vinda da sentenga, que deve libertal-o do jugo feroz e maldito. 
daquela empreza! 
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Dia a dia Sr. Presidente, o povo espera e aguarda, inquirindo: 
Vira hoje? Vira amanha? Como a pobre louca tambem nao perde a 

esperanga! 
Quando vira a senten^a libertadora, Sr. Presidente? (Pausa) 
Por isso, Sr. Presidente, por men intermedio, o povo de men Estado 

clama e pede justiga e, eu, mais uma vez pronuncio desta tribuna aquella 
phrase com que terminei um dos meus ultiroos discursos na sessao passada; 

" Justitia, Just ilia quae sera tamen! (Muito bem! Muito bem!) 

A paridade da evocagao com a situaqao do povo paulista, era 
relaqao a Docas de Santos e tao evidente, que torna a situaqao 
encarada, pelo parlamentar paulista, cheia de valores e de cores, 
que a marcam de linhas inesqueciveis, dando a ela impressao tao 
profunda, que nao ha memoria, que nao a tenha constantemente 
na retina mental. O Senador Ellis nao deixava, nas suas oragoes, 
de buscar na imaginaqao, concurso valioso, para as ilustrar e as 
amenizar! Os assuntos abordados pelo Senador, eram quase 
sempre aridos, com series de estatisticas e de algarismos, alinha- 
dos em colunas frias, alicerceando raciocinios pouco convidativos, 
de modo que, para amenizar essas oraqoes, o Senador habilmente 
recorria a sua riquissima imaginaqao, evocando, com oportu- 
nidade, cenas, paralelos, anedotas, apologos, panoramas histo- 
ricos, paginas literarias, etc. Assim, o Senador Ellis creou um 
novo estilo de discurso, que agradavam sempre, apesar de, as 
vezes, serem aridos os assuntos, por ele abordados, como eu disse 
acima. O trecho do discurso abaixo reproduzido, e um exemplo 
do asseverado; 

Sei, Sr. Presidente, que essa empresa tem uma legiao de defensores; 
o Senado todo e o paiz o sabem. 

O Sr. Severno Vieira — Nao parece. Ate agora ninguem se tem 1e- 
vantado aqui contra as acusagoes de V. Ex. 

O Sr. Victorino Monteiro — Nao ha tal. Eu o fiz o anno passado e 
estou prompto a faze-lo agora. Si ha accusagoes ha tambem defesa, o 
que e mais sagrado ainda. 

O Sr. Scverino Vieira — E' ate nobre. 
O Sr. Alfredo Ellis —< Sr. Presidente, a alvura deslumbrante da neve 

produz nos alpinistas e exploradores arcticos um phenomeno singular, na 
vista —• miragens e; deslumbramentos. 

O phenomeno e passageiro, e transitorio; desapparece desde que 
cesse a causa. Ha um phenomeno semelhante que se da com os que visitam 
as casas-fortes dos bancos e que se aproximam dessas montanhas de ouro 
que se chamam Rockfeller, Gould, Schoeder, etc.; o phenomeno produz 
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uma molestia — uma amaurose — nao da na vista, mas na consciench. 
O primeiro inal e passageiro, a outra molestia e irremissivelmente incu- 
ravel. 

Sr. Presidente, eu nao pretendia dizer mais uma palavra; a questao 
estava affecta ao poder Judiciario e o Senado e testemunha de haver eu 
guardado o mais rigoroso silencio, enquanto a questao ia ser derimida por 
ele e, si nao fosse a grita levantada contra os juizes, e os protestos dos 
defensores da empreza, e bem possivel que nao apparecesse mais o vu'to 
deste obscuro Senador para tratar do assumpto nesta tribuna. 

0 Sr. Pires Ferreira — Obscuro, nao. 
0 Sr. Alfredo Ellis — A minha presenqa neste lugar representa urn 

protesto contra os aleives, doestos e insultos aos dignos magistrados, 
levitas da lei e sacerdotes da Justiqa. 

Como ficou dito acima, as figuras evocadas, pela opulenta 
imaginagao do Senador, creando um estilo proprio, tornava mais 
agradaveis e atrativos os assuntos mais aridos, transformando-os, 
em paginas cheias de brilho e de luz, que os rodeavam, os refor- 
qando. Com esses moldes oratorios, o Senador Ellis atravessou 
toda sua vida de Parlamentar. Todas suas ora^des se revestiam 
da mesma forma aprimorada e imaginosa. A velhice, com sens 
tropeqos e os setts entibiamentos naturais, nao Ihe diminuiu a 
entusiasmo de combatente ardoroso, assim como, a idade nao 
Ihe tirou o colorido vivaz, que impregnava todas suas peqas ora- 
torias, sempre imbuidas daquele cunho tao especial e inedito. 
Foi assim que, ate o fim da vida, o Senador Ellis manteve em 
ebuli^ao, o mesmo espirito imaginativo dos seus primeiros dis- 
cursos, de quando ele ainda estava na casa dos quarenta! 

Em Maio de 1923, falecia, no Rio de Janeiro, Ruy Barbosa, 
simbolo da intelectualidade brasileira, elevado mesmo a expoente 
do rrme ufanismo". De fato, Ruy Barbosa foi um supernormal, 
tendo a seu serviqo uma notavel cultura! A popula^ao brasileira 
porem exagerava a situa^ao super elevada, em que deveria estar 
o grande intelectual, transformando o em demiurgo de um 
culto e o Senador Ellis exagerava, ainda mais, esse culto, 
que o parlamentar paulista divinizava com fanatismo. Com 
o passamento do grande baiano, o Senado, que era a casa 
do Parlamento, a que ele pertencia, promoveria as mais solenes 
homenagens, fazendo-se ouvir varies oradores, entre os quais o 
Senador Ellis, que, como o maior venerador e um dos mais entu- 
siasmados admiradores, que teve o grande baiano, nao podia 
deixar de falar. Quase todos os oradores, que entao se fizeram 
ouvir lembraram a vida do homenageado, relatando episodios 
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historicos, etc., o Senador paulista, porem, fez um discurso lite- 
rario, que foi uma verdadeira renda de cenas e de quadros mul- 
ticoloridos, por uma imaginagao inquieta, servindo-se de pincel 
e de palheta, que pintavam em relevo, ressaltando sempre a figura 
daquele, que, apesar da elevada e desproporcionada dose de 
idealismo utopico, que o imbuia, foi um dos mais privilegiados 
intelectuais, que o Brasil tern produzido. 

Eis o discurso do Senador Ellis! Ele contem nao pequena 
dose de exagero, nas comparagoes e na adjetivagao usada, mas 
mesmo assim, a imaginagao ressalta, lembrando o seu discurso 
uma trabalhada filigrana da Renascenca: 

O Sr. Alfredo Ellis (movimento geral de atengao) —- Sr. Presidente, 
depois dos discursos pronunciados pelo Vice-Presidente da Rcpiiblica, 
Presidente do Senado e pelo Vice-Presidente desta Casa nao, sei si po- 
derei ainda algo dizer sobre o immorta1 brasileiro. 

Outro qualquer poderia excusar-se, poderia calar-se, deante da ma- 
gestade de Ruy Barbosa. Esta tribuna, porem, nao poderia fazel-o! Em 
primeiro, logar, porque foi nesta trinoheira que a aguia veio procnrar 
o ninho. Vinte e tantos annos esteve elle aqui ao men lado, sentindo, du- 
rante todo esse lapso de tempo, que quase representa o de uma geragao 
inteira, o calor, o affecto, e o carinho de um coragao sincero. 

Lado a lado, mourejamos nesta trincheira — ba de se recordar o 
Senado inteiro! Nao poderia, portanto, hoje, que o ohefe esta morto, tendo 
sobre si a bandeira nacional, deixar de descobrir-lhe a face e fazer o mes- 
mo que o ritual catholico faz, pelo cardeal camerlengo, aos pontifices, 
batendo-lhes na fronte, por trez vezes, com o malhete de prata, indagando 
se o Papa e morto ?! 

E' o que fago! 
Ruy Barbosa e morto, mas, senhores, redivivo! Entre nos ha de 

conviver eternamente e havemos de respirar a atmosphera creada neste 
ambito, neste recinto, por aquelle homem immortal e por aquella voz, cujo 
eco ha de retumbar por todos os seculos, ensinando-nos o caminho da lionra 
e a defesa da liberdade e da lei. 

Outro, Sr. Presidente, poderia calar, mas nao aquelle que atravessou 
todo esse longo periodo, irmanado; abragado ao grande chefe, como Pyla- 
des e Orestes, que nunca vacilou, que nunca hesitou no mais arduo da 
peleja, mesmo quando viu levantarem-se contra nos as enormes columnas 
dos quatrocentos mil redondos, erguidos na vastidao do Brasil a voz do 
Warwick da Republica, o fazedor de presidentes em nosso regimen, como 
o da epoca das casas de Lancaster e York o era de reis. 

Sim. Esses depois abandonaram o idolo e em logar de redondos 
transformaram-se em quadrados, para hostilizar e martyrizar o endeusado 
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da vespera nos ficamos nas nossas trincheiras e, eu, ao lado do grande 
brasileiro mesmo quando vi partirem, para acompanhar a flammula 
triunpihante do chefe gaucho, os nossos velhos chefes Glycerio e Campos 
Salles. Apesar disso, Sr. Presidente, continuamos firmes no nosso pos- 
to e, mesmo depois da convengao de 26 de Julho de 1913, quando irma- 
nados os nossos nomes pela indicagao da maioria dos municipios brasi- 
leiros, nao houve a menor hesitagao, para evitar a conflagragao dos Esta- 
dos e o abalo no paiz, em renunciarmos, elle a candidatura a Presidencia 
da Republica e eu a Vice-presidencia, porque anteviamos no Governo civil 
do Sr. Wenceslau Braz urn governo reparador, urn governo de justiga, urn 
governo da lei. Nao tivemos escrupulo em apoial-o como fizemos. 

Nesta bora, porem, Sr. Presidente, que vou eu dizer, hesitante como 
oheguei a esta tribuna, depois dos discursos pronunciados neste recinto? 
Que posso dizer de novo, depois de centenas, de milhares de discursos feitos 
para render homenagem e reparar as injustigas que praticaram em vida do 
eminente brasileiro? Hesito, Sr. Presidente, porque difficil e dizer mais 
alguma cousa de original, ou aventar mais uma ideia que porventura des- 
perte interesse nesta Assembleia. 

Nao querendo fazer urn discurso academico de forma, Sr. Presidente, 
e nao podendo fazer uma dissecgao, uma analyse minuciosa da obra gigan- 
tesca de Ruy Barbosa, quer como publicista, quer como jurisconsulto, quer 
como politico, quer como polygrafo e como sabio em todos os capitulos die 
nossa cultura, determinei fazer do coragao o mesmo que o odio fez outrora, 
ligando Mazeppa ao dorso do corsel indomito, vergastando-o para que 
fosse morrer exbausto nas planicies da Ukrania, onde, acolhido como semi- 
deus, foi aclamado Hetman dos Cossacos. Amarrei o affecto, o carinho, 
ao meu coragao, que nao e o corsel indomito, mas o orgam symbolico da 
affeigao e da idolatria, para transportar a memoria de Ruy Barbosa 
atravez dos campos de luta, da campanha terrive1 que ambos ferimos, 
atravez das minhas reminiscencias, porque os velhos vivem do passado, no 
passado, ao passo que os adolescentes vivem do presente, olhando para o 
futuro. 

A nossa memoria e mais fiel, Sr. Presidente. Nos os velhos, guar- 
damos melhor o affecto do que os mogos. A vida para nos esta feita. E se 
eu sobrevivi, porventura, ao grande chefe, bem compreendo, bem vejo que 
sera talvez por dias, por semanas por mezes emfim, a duragao sera pequena',' 
a separagao sera curta entre nos ambos. Verso e reverse da medalha; para 
elle, a face luzente, luminosa e brilhante; eu prefiro a parte obscura, con- 
tanto que essa fique mais perto do coragao que mais amei 1 (Muito bemH 

Sr. Presidente, quern penetra nos nossos sertoes quern vara a nossa 
matta virgem para abrir veredas e desbravar as regioes agrestes, se esta 
na planicie e olha para as alturas, ve destacando-se na floresta, o jequitiba! 
Se esta nas alturas, nos serros, nas cordilheiras, e olha para a planicie, ve 
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a copa frondosa, altaneira, do jequitiba! Sempre o jequitiba! E' o gi- 
gante das selvas, como Ruy Barbosa e o gigante da nossa intelectualidade! 

Em nossa cultura, Ruy Barbosa representa o titan, o colosso, que o 
gigante das nossas florestas representa em nossas mattas: e o jequitiba! 

Quando admiro essa vasta cordilheira que enquadra a Guanabara, vejo 
alem, entre os pincaros, o monolitho; o Dedo de Deus; apontando para o 
firmamento e para as estreUas. Em nossa intellectualidade, na nossa cul- 
tura, Ruy Barbosa representa o Dedo de Deus, apontando para o firma- 
mento da Justiija, constellado pelos grandes principios da Liberdade, do 
Direito e da Lei! (Muito bem!) 

Ruy Barbosa foi o Pedro eremita da Aboligao; foi o ariete que abriu 
o caminho para que; o carro da Republica passasse em triumpho. Foi a 
maior forga dynamica, finalmente, que produziu a queda do throno! 

Ruy Barbosa, Sr. Presidente, representa no mundo juridico e mental 
o que representa no mundo physico o radium, esse metal miraculoso, mys- 
terioso ainda em seus attributes com seus raios " alpha " " beta " e " gama ", 
alem da infinidade de outros invisiveis, que se sentem quando sao appli- 
cados: Ruy Barbosa e o radium a cultura humana. 

Ha, nesse metal prodigioso, irradriaqoes que se percebem luminosas 
com as applicaqoes varias, diversas que ainda nao se puderam definir, 
analysar, nem catalogar; ha outras invisiveis, que atravessam corpos opa- 
cos, produzindo effeitos que a phisica ainda nao pode apprender e nem 
appreciar. Quern podera definir as manifestaqoes que a scentelha eletrica 
produz quando corta o espaqo e retalha, com o seu fulgor igneo, a nossa 
atmosphera ? 

Mais facil sera, talvez, medlir, traqar a paralaxe de um astro, do que 
medir a trajectoria da obra genial de Ruy Barbosa! 

Da mesma forma, Sr. Presidente, ninguem podera prever o effeito que 
a scentelha do genio de Ruy Barbosa produzira na esphera dos conheci- 
mentos humanos e das nossas conquistas. 

A luz viaja atravez do espaqo a razao de 300 mil kilometros por se- 
gundo, e so ha pouco, no grande observatorio de Lick, conseguiu um astro- 
nomo apanhar o foco luminoso do astro Antares, calculando que para che- 
gar ate nos esse feixe de luz teria gasto mais die 10 mil annos. 

Quern podera tambem prever, Sr. Presidente, a extensao, o prolon- 
gamento dos raios da cultura juridica de Ruy Barbosa atravez dos seculos? 

Os conhecimentos humanos, a humana sciencia, atravessam o tempo 
como a luz atravessa o espaqo. Assim como nada se perde neste mundo, 
a humanidade nao perdera um so dos dogmas estabelecidos por Moyses 
da lei, que nos trouxe as taboas que nos regem ate hoje. (Muito bem!) 

Ruy Barbosa tinha o senso e a preocupaqao da perfeiqao. Como 
Benevenuto Cellini, burilava as suas obras com carinho, com amor e a 
todos transmitia e infundia uma scentelha do seu genio immortal. Dahi 
os seus trabalhos e suas aspiraqoes. 
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A natureza cria obras primas, assim como criou os cumes das cor- 
di'heiras. Nesses primeiros se esbate a luz do sol. Porque razao criando 
esses pharoes para guiar a humanidade, os apaga tao cedo? 

Ha homens que deveriam ter uma vida dupla, tripla ou decupla, em 
extensao, pelos beneficios que produzem! 

A' semelhanQa desses pharoes, plantados na rocba viva, para evita- 
rem naufragios, como esse, considerado o maior, o mais poderoso, o mais 
firme da costa tempestuosa da Inglaterra, o pbarol Eddystone, do qual 
contam os navegantes que momentos antes do mar, em sua furia, derribal- 
o, ainda lanqava feixes de lur, evitando, ate o ultimo instante, que innu- 
meros navios se perdessem naquelle regiao inbospita — Ruy Barbosa, com 
o seu genio, ainda na vespera de morrer, talvez ja sentindo os prodromos 
do final desfa'ecimento que todos Ibe notavamos, lamentando o desapare- 
cimento de uma vida tao preciosa, ainda lanqava irradiagbes deslum- 
brantes, indicando a seus arriigos politicos da Babia, o roteiro que deviam 
seguir. 

Dava-se com elle o contrario do que em geral se da com outras in- 
dividualidades e mesmo com todas as creagoes da natureza, nas quaes, 
quanto mais de perto se examinam e se analysam, mais defeitos se en- 
contram. 

Com Ruy Barbosa nao se verificava o mesmo: quanto mais de perto 
se o observava, maior realce ganbava a nossos olbos o labor meticuloso, 
o trabalbo exbaustivo, dignificante e perfeito, a que se entregava. 

Haya e Tucuman sao dous focos de luz intensa, vivissima, que a 
eternidade guardara, que ficarao immortaes, illuminados pe'o genio de 
Ruy Barbosa. O maior jornalista do mundo, William Stead, o autor, 
o creador do tribunal de Haya, aquelle que insuflou no espirito do Tzar 
da Russia o grandioso piano, dizia ao ver Ruy Barbosa atravessar as 
praias de Sheveningen, para o Brasil, por ironia, por contraste com a 
immensa area de seu territorio, tinba enviado, para represental-o, urn 
anao. Concluido o Congresso de Haya, era o mesmo Stead quern dizia 
ser precise rasgar-se o portal da sala dos cavalleiros, para que pudesse 
passar, sem curvatura da espinba, o maior gigante que o mundo tinba pro- 
duzido — a Aguia de Haya! 

Em Tucuman, no coragao do beroico, no nobre povo argentine; 'a, 
na patria de San Martin, de Mitre, de Rocca, de Saenz Pena, de Alvear 
e de dezenas e centenas de gigantes da raga latina, Ruy Barbosa perma- 
necera, redivivo, em um glorioso pedestal. Em Haya e em Tucuman, 
repito, por seu genio, levantou elle dous pedestaes para sua gloria e para 
a gloria da sua Patria. 

Entre parentheses, Sr. Presidentes, na phase de maior luta, em que 
estive lado a lado com o egregio, o extraordinario e invencivel campeao 

■da liberdade, a imprensa, talvez impressionada pela desproporgao entre a 
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pequenez do humilde orador, que ora se dirige ao Senado, e a magesiade 
que se erguia desta tribuna, criticava os apartes que eu 'he dava. 

Eu nao dava esses apartes por vangloria, nem por vaidade, que 
nunca tive; menos ainda por ambigao, que, entre muitos esse defeito nao 
possuo. Apenas por amor a verdade, venho dizer agora que essa minha 
collaboraQao era exigida. Ruy Barbosa fazia questao de ter ao seu lado 
um coraqao paulista, que nunca mentiu, que nunca transigiu, que nunca 
recuou. E a prova, Sr. Presidente, e que quasi todos esses apartes S. Ex. 
os acolhia com a grande generosidade do seu genio, aproveitando-se 
mesmo de alguns para fazer commentaries em torno e em face da situaqao 
do momento. 

Outro facto ha que deve ficar consignado no momento, um acto que 
honra um dos grandes servidores da Republica, o general Pinheiro Ma- 
chado, o homem que exerceu a maior influencia politica no Brasil e de 
quern fui amigo, posto que sempre contrario a sua politica. 

Por meu intermedio a Presidencia da Republica foi recusada pelo 
Senador Ruy Barbosa, porque elle nao quiz modificar uma das c'ausulas 
do seu programma, que consistia na revisao da Constituiqao. Esse ;ra 
um ponto intangivel para os representantes do Rio Grande do Sul e im- 
prescindivel para o grande brasileiro. 

Emfim, quando se reunir e analysar, methodica e pacientemente no 
todo, no conjunto, a obra immensa, colossal, cyclopica, do gigante de 
cerebraqao humana, la em seu amago, em sua estrutura intima, como a 
forqa latente e creadora, hao de descobrir o Ideal. A forqa archipotente 
a que obedeceu Ruy Barbosa foi o Ideal. O Ideal servido por faculdades 
excepcionaes, por um instrumental immenso, por um machinismo unico, 
como nunca existiu outro igua1. 

O Ideal. 
Mas qual foi esse Ideal? iQue representava elle, qual o seu iman, 

qual o seu objectivo, qual o seu norte atravez da existencia? 
Qual o principio a que elle se consagrara? 
E' bastante uma palavra para resumil-o. Sr. Presidente — o da 

Justiqa! Vou restringir o mais possivel o que ainda deveria dizer, na 
abundancia da minha estima, de minha affeigao, sem poder, sequer, de- 
marcar onde se Hmita, onde acaba e onde se transforma em idolatria. 

Recordo-me de que, quando moqo, ao entrar na Casa dos Lords, no 
parlamento Ing'ez, atravessei uma galeria dos grandes oradores da In- 
glaterra, talhados em marmore de Carrara. O que mais me emocionou, 
porem, foi, ao entrar na sala das sessoes, descobrir, ao lado do throno, 
a estatua de William Pitt, coma toga roqante, na attitude de quem apon- 
ta, com o braqo direito estendido, para o povo inglez. Naquelle marmore 
estava representada a consagraqao do amor daquelle povo ao grande tri- 
buno, ao grande orador patriota, que, com Wellington e Nelson, formou 
essa trindade, que deu em terra com o colosso: — Napoleao. 
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Na concha da ba'anga onde se pesam os destines da humanidade, o 
povo britannico lan<;ou tres de sens grandes vultos para veneer Napoleao: 
— Wellington, em Waterloo; Nelson, em Aboukir e Trafalgar, e, no 
sen ambito, bem dientro do coragao inglez, William Pitt. Elle morreu na 
lucta, mas foi o clarim do patriotismo, que multiplicou, na alma do ulti- 
mo inglez, a forga de resistencia para, para se oppor aos embates furiosos, 
aos sacrificios tremendos exigidos por aquella campanha, 

Representou Pitt o ideal. Rra o Ideal! Porque nada se faz de nobre, 
neste mundo, nada se faz de grandioso e de sublime, que nao tenha por 
movel a scentelha do ideal! 

fi esse ideal que me tern animado, ainda que mesquinho, atraves de 
meio seculo de existencia, a servir a minha Patria com lealdade, tudo sa- 
criticando para bem servil-a na minha obscuridade. 

Seja-me licito perguntar: Porque, Sr. Presidente, novo edificio, 
no futuro palacio do Senado, nao teremos nos uma galeria dos nossos 
oradores notaveis, devendo nella occupar logar primordial a figura nobre 
e heroica, grandiosa e majestatica, de Ruy Barbosa? Porque nao imitar- 
mos o exemplo daquelle povo? 

Porque nao pagarmos a divida de gratidao aos grandes oradores que 
illuminaram este Senado? 

Desejaria, antes soffrer a contingencia a que toda a creatura humana 
tern de se curvar, ver essa estatua de Ruy Barbosa em nosso recinto, des- 
tacando-se na galeria dos brasileiros que honraram a Patria. 

Vou concluir minha oragao — minha pobre oragao — ("nao apoia- 
dos") pobres flores desfolhadas sobre um morto que amei e que ensinei 
todos os meus a amarem. 

Custa-me crer ainda, horas ha em que duvido que tenha desapare- 
cido, do nosso scenario, o amigo, o companheiro e o chefe, sabio e que- 
drio, mas a triste verdade e Sr. Presidente, que e'le tombou, obedecendo 
a suprema lei. Tombou o gigante. Nesta trincheira, lado a lado, viamos 
o seu lento enfraquecimento physico, perceptivel a todos, que lamentava- 
mos essa decadencia physica, ao passo que o seu grande espirito se con- 
servava, como se conservou, ate a ultima hora, lucido e claro, mais su- 
blimado, se possivel, semelhante aos ultimos fachos de luz de um pharol, 
em noite de procella, desenhando nas trevas o roteiro aos navegantes. 

Ruy e morto, em verdade: seu espirito, porem, conserva-se e con- 
servar-se-a redivivo entre nos. 

Bem acertada foi a definigao dada por outro grande espirito, quan- 
do disse, em synthese, que a vida de Ruy Barbosa era uma 'inha recta 
entre o Direito e a Justiga. Essa definigao bem cabia depois do osculo 
reverente na dextra de Piza e Almeida, no Supremo Tribunal. 

Quando se procura analysar a obra gigantesca e immensa de Ruy 
Barbosa chega-se a fazer uma pergunta, uma indagagao: como era pos- 
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sivel um homem so produzir obra tao variada e profunda, tao vasta e tao 
perfeita ?! 

Diante de minha admiragao, nao so por sua grandeza, como por seu 
esplendor, nao so por seu brilho como por sua perfeigao, evoco, neste 
momento, o sentimento empolgante que de mim se apoderou, quando, apos 
uma viagem monotona de boras, atraves de regiao setentrional da Italia, 
margeando o Mediterraneo azul, vi, a tarde, a luz de um poente de se- 
tembro, ao atravessar a desolada campanha romana, deixando Ostia a 
direita, erguer-se a cupola da Basilica de S. Pedro, encimada pela Cruz 
dourada, que, magestosa, concentrava os ultimos raios de so1, como se fos- 
se um pharol cyclopico, guiando a Christandade, atraves dos seculos, a 
seus destines. 

Afigura-se-me a obra de Ruy Barbosa comparavel a que foi erguida 
pelos genios artisticos de Bramante e de Miguel Angelo. Este ergue-se 
em sua imponente serenidade guiando os Christaos; aquella, nao menos 
grandiosa, guiara por todos os seculos, como um foco de luz inextinguivel, 
para o roteiro do Bern, toda a humanidade. 

Ruy foi uma gloria para o Brasil, e — na phrase de Bartbou — uma 
consciencia para a humanidade. 

Pego a V. Ex. Sr. Presidente, que consulte o Senado se consente na 
suspensao de sua Sessao. (Muito bem. Muito bem. O orador e muito 
cumprimentado). 

* 
* ^ 

Outra ocasiao, o Senado assistiu, sempre baseado no sen 
espirito admiravelmente imaginoso, o Senador Ellis proferir a 
seguinte peroraqao: 

A proposito recordo-me de ter visto, ha muitos annos, um quadro 
de Detaille. Nao mie lembro si o titulo era " Sonho da victoria " ou " Vi- 
gilia das armas 

Um veterano das guerras napoleonicas sonha com a hatalha, que se 
vai ferir, e com a victoria do dia seguinte. Ve no crepusculo do somno 
e atraves do fumo dos canhoes, seus velhos generais —< amados e queridos 
—< a frente das divisoes e dos regimentos, rareados pela metralha inimiga, 
mas vencedores. 

Esfarrapadas e tremulantes, rubras e orgulhosas, passam, com a 
rapidez do raip, as bandeiras victoriosas da Patria! 

Sr. Presidente evocando este quadro da "Vigilia das armas", estra- 
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nho nao ver os mcus vclhos chefes a frente dos batalhoes sagrados da 
Republica, empunihando a nossa velha bandeira de guerra, mostrando-nos 
o caminho da victoria, (1). 

Ao contrario, Sr. Presidente, sinto n'alma um profundo desalento, 
porque a defesa do ponto mais importante, mais sagrado para a vida da 
Federagao esta entregue a fraqueza de soldado tao humilde e de capaci- 
dade tao obscura. (Nao apoiados). A mim, Sr. Presidente, se me afi- 
gura este momento como o mais perigoso para os destines de nossa Patria. 

Nao e so o "cora?ao da Republica" o art. 6.° da Constituiqao, e 
mais, e o " bulbo rachidiano " que vamos entregar a choupa do magarefe, 
porque, si um Presidente da Republica nao quizer, ou nao tiver interesse 
em abusar da medida que vamos conceder sem poder fazel-o, ninguem sabe, 
ninguem pode prever si, para o future, algum outro, mais desabusado, 
nao passara por esta porta que o Senado Ihe escancarara. A autonomia 
dos Estados desaparecera. 

Ao contrario desse quadro da " Vigilia das armas" eu acho mais 
significative, mais opportune e de mais actualidade outro que tambem 
me recordo ter visto ha muitos annos. 

Napoleao, rodeado de seus velhos generaes em Fontainebleau, desar- 
mado pela defecqao de Marmont, perscruta e sonda a alma daquelles le- 
gionaries tentando despertar nos peitos dos heroes o enthusiasmo, o pa- 
triotismo e o ardor para a ultima defesa da capital da Franca. 

Vendo, porem o desanimo no rosto dos grandes generaes, que haviam 
levado triumphantes as aguias da Franqa ate Moscow, baixou a sua cabe- 
ga e assignou a sua abdicagao. 

A phrase historica, que nesse momento pronunciou foi a seguinte: 
" Envelhecestes nos comlbates e nas batalhas. — Nao precisaes de gloria 1 
Acabou-se o enthusiasmo — querejs o repouso! As comodidaddes da vida 
e os interesses congelaram o vosso sangue! Eu me entrego. Sejam 
felizes!... " 

* 
* * 

Nao parece restar a menor duvida de que, o poder evocador, 
de quadros imaginativos, principalmente de episodios historicos 
e de figuras alegoricas, nos discursos do Senador Ellis, era do 
mais elevado nivel, mas o que encarece ainda mais essa coloragao 
especial, que imbui de modo total, os "speachs" do representante 
paulista, aumentando mais ainda a altura do seu ja elevado pe- 
destal, e o fato de todos esses discursos serem pronunciados de 

(1) Aqui o Senador Ellis queria se referir aos velhos chefes Cam- 
pos Salles e Glycerio que haviam pregado a descentralizagao. 
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improviso. O Senador Ellis era absolutamente contrario a toda 
especie de discurso lido. A ele parecia que, um orador, que 
lesse um discurso, se assemelhava a um cadaver falando, sem ex- 
pressao e sem movimentaqao, que desse alma as palavras profe- 
ridas. Mesmo os seus discursos de responsabilidade, como ja 
tivemos ocasiao de dizer neste trabalho, eram proferidos de im- 
proviso. For certo, o Senador Ellis nao improvisava, cem por 
cento, as suas oraqoes parlamlentares, pois ele costumava levar 
pequenas notas, que serviam, mais para ordenar e metodizar os 
assuntos tratados. Essas pequenas notas ou resumidas fichas 
continham os assuntos ordenados e sintetizados, como seriam 
desenvolvidam,ente abordados. Esses assuntos eram previamente 
estudados, coordenados, de maneiras que, metodizados e orde- 
nados nas pequenas notas, eram eles desdobrados e apresentados, 
ao publico ouvinte, como se fossem discursos independentemen- 
tes, sob cada umi dos itens anotados, os quais eram proferidos, 
nao so totalmente de improviso, como diversamente orientados, 
de acordo com a discussao, que no Parlamento tomava sempre 
os rumos mais imprevistos. O assunto seguinte nao era enca- 
rado, sem que, antes houvesse sido bem debatido o anterior. 
Assim, de acordo com a ordem estabelecida na nota, os discur- 
sos focalizavam teses diferentes e destacadas. Dest'arte, os dis- 
cursos parlamentares do Senador Ellis nao eram peqas oratorias, 
cem por cento improvisadas na bora e, por isso, nao eram de- 
clamaqoes clangorosas, desconexas, desordenadas, sem grama- 
tica e sem sentido, como se ouve na Praqa publica, em comicios, 
nos quais os oradores esbaforidos e apopleticos, estentoricamen- 
te clamam asserqoes sem logica, sem encadeamento, sem sequen- 
cia. Essas pequenas notas, que orientavam as oraqoes tribuni- 
cias do Senador Ellis, muitas das quais, eu ainda conserve, ti- 
nham a grande vantagem de separar os assuntos, sobre cada um 
deles, o orador tinha firmado suas teses, seus pontos de vista, 
emitindo, no momento, suas consideraqoes, que eram encami- 
nhadas, pelo rumo, a elas dados, pelos debates. Estes, por vezes, 
demoravam boras, esticando tanto os discursos, cujos assuntos 
sempre eram do interesse geral e, por isso, empolgavam o audito- 
rio. Esses discursos eram tao longos que, passavam sempre para 
o dia seguinte e, as vezes, se seguiam por semanas inteiras. O 
Senador Ellis, por certo, tinha excelente memoria, mas, eviden- 
temente, nao poderia guardar os enormes e longuissimos discur- 
sos proferidos, e entrecortados dos mais variados apartes, alguns 
dos quais de muita violencia, os quais, exigindo resposta imedia- 
ta, perturbavam e davam outro rumo, ao fio das consideragdes. 
Assim, o Senador Ellis nao poderia, de forma alguma, abusar 
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da memoria e por isso, as pequenas notas. A' sua privilegiada 
memoria, ele confiava apenas o "introito" e a "peroragao" dos 
seus discursos. Sobre o resto, as referidas pequenas notas das 
fichas, orientavam e ordenavam os assuntos a serem focalizados. 

* 
* * 

O que e de se fazer notar nesses discursos do Senador Ellis, 
e que ele, sonhador e romlantico por excelencia, sentia profunda- 
mente as cenas episodicas, que evocava, vivia intensamente os 
quadros, que arrancava, coloridos, e com seus relevos sombrea- 
dos, os quais o seu maravilhoso poder descritivo sabia restaurar, 
projetando-os, com admiravel senso de oportunidade, nas suas 
peqas oratorias, dando a elas aquelas iluminuras policromicas 
das suas imaginosas perora^oes. So quern sentia profundamente, 
ou quem vivia intensamente, se encarnando nas personalidades 
evocadas, pintando, com alma e com sentimento enraizado, os 
quadros redivivos, poderia burilar aquelas miniaturas, ilumina- 
das, que eram as peroraqoes delicadas e evocativas, com as quais 
o Parlamentar paulista fechava seus discursos. De fato, o Sena- 
dor Ellis vivia intensamente os sentimentos, que Ihes turbavam 
a alma. Mesmo ao descrever um episodio qualquer, na sua pro- 
sa ordinaria, entre amigos, ou junto a familia, que avidamen- 
te o ouvia, cercado dos seus, ele sabia imprimir uma tal forqa de 
alma as figuras e cenas, que evocava, que, elas pareciam vivas e 
animadas daquele sopro divino, que Prometheu instilou nos 
mortais. Era tal a forqa da alma e era tao intenso o sentimento 
revividos pelo Senador, ao fazer fulgurar seus quadros que, ele, 
visivelmente emocionado, nao continha o umedecer, mais bri- 
Ihante do olhar e o comovido estrangulamento da voz, continua 
e repetidamente apertada na garganta, com o eletrizante perpas- 
sar dos nervos em vibraqao. Confesso que, ao ouvir, muitas 
vezes, o Senador evocar, com o seu maravilhoso poder descriti- 
vo, alguns episodios historicos, os meus cabelos se eriqavam de 
entusiasmo, em mistura com a emoqao nervosa. com que se me 
comunicavam todos aqueles sentimentos e toda aquela vida, ino- 
culados nas suas figuras, sobre aquele, que sabia sentir e trans- 
mitir a outrem os seus proprios sentimentos, como que, hipno- 
tizando o auditorio. O meu amor ao passado e o meu culto pelos 
grandes homens, derivam, de alguma maneira, dessas grandiosas 
liqoes. Eu tive um grande Mestre! Nunca vi ninguem viver 
tao intensamente o sentimento do Belo, do Magestatico, do Gran- 
dioso, do Suave, do Poetico, etc. como o Senador Ellis. Dir-se- 
ia que, toda sua vida estava concentrada na obra prima artistica, 
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que profunda e enraizadamente admirava. Nos Museus da 
Europa, quando juntos nos defrontavamos, com as grandes es- 
culturas, os grandes edificios, os grandes monumentos, ou os ce- 
lebrados quadros, que deram tanto renome aos genios artisticos 
da Humanidade, o Senador Ellis falava, como uma torrente de 
sabedoria e sentimento e eu ficava boras e boras preso e acorren- 
tado, mudo e extaziado ao fluido magico, que me narcotizava ao 
verbo inflamado, que era a sua forqa de alma, com que o velho 
Senador me amarrava, ao tronco da emoqao e do entusiasmo. 
Eram sentimentos, os quais, como descargas eletricas se gera- 
vam na alma de fogo do Senador e se transmitiam a mim. O 
Senador era como se fosse uma usina eletrica a dispender raios, 
paixoes e entusiasmos, que contagiavam o interlocutor! Entao, 
era de se admirar como aquele homem prodigiosamente ilustra- 
do, quao sensivel reverenciava o grandioso, o patetico, como sa- 
bia compreender o harmonioso e o suave. Por isso e que, o Se- 
nador Ellis era um sentimental, tao em paradoxal contraste, com 
o seu porte severo, sempre trajado de escuro e com a sua fisio- 
nomia carregada, com o sobrecenho vincado, a mostrar trucu- 
lencia e ferocidade! Apesar disso, o Senador era um autentico 
romantico de 1830, de quando o velho Dumas, ou o louro Walter 
Scott apresentavam os sens herois de capa e espada, ou de quan- 
do Lamartine cenificava a sua Graziela, ou de quando Byron 
pintava o seu "Giaour", ou seu "Corsario" ! Dessa alma vibratil 
e sensivelmente emotiva, bem casada com uma ilustraqao pouco 
comum, adquirida nas fartas leituras, sabiamente concentradas, 
nas decadas vividas no interior paulista, durante o que, Alfredo 
Ellis altemava o seu precioso tempo, entre o drama da abertura 
da lavoura cafeeira e a sua volumosa biblioteca; a imaginaqao 
prodigosamente rica, que bordava tantas fantasias poeticas, bu- 
rilava tantas joias preciosas e rendilhava de cores tao variegadas 
e vivazes, quadros, cenas, episodios, personalidades, etc., que 
cinematizava jungidos, com oportunidade, aos assuntos basicos 
dos discursos, que proferia. Por ser um romiantico de 1830, re- 
divivo, e que o Senador Ellis procurava sempre resolver suas 
contendas dentro dos "canones" da cavalaria, dos "compos de 
honra", da "escolha de or mas". etc., dos quais ele sempre se 
mostrou fiel devoto, por meio de duelos, que para ele, profunda- 
mente convencido das regras do seu breviario, eram como que 
sacramentos, pelos quais so a morte dos contendores poderia 
lavar a honra ofendida. Ajssim, o Senador Ellis, com essa nor- 
ma invariavel de proceder, se evidenciava, destacado, dos ulti- 
mos Abencerragens, que ainda rezavam no missal da cavalaria 
e do romance do velho Dumas, conservava ainda, um obsoleto e 
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desusado torn poetico, que inebriou toda sua vida de sonhador 
idealista, em mistura com o de espadachim espanhol! De fato, 
os duelos, que tentou levar a efeito, so nao se materializaram, 
porque os seus antagonistas, o gaucho e o paraibano nao quizeram 
se bater, resolvendo o caso de outro modo mais pacifico e mais 
comodo. . . Eis a explicaqao causal para a imaginaqao que, 
como opulenta palheta, coloria de evocaqoes borbulhantes, todas 
as oraqoes do Senador Alfredo Ellis. Como grande indice de- 
nunciador desse espirito, nao podemos deixar de mencionar o 
discurso pronunciado pelo Senador Ellis na residencia de Ruy 
Barbosa, na noite de 19 de Setembro de 1921: 

COMISSAO DE 21 DO SENADO PARA FELICITAR 
RUY BARBOSA 

O Snr. Senador Alfredo Ellis comeqou dizendo que por ser o mais 
obscuro foi o escolhido pelos collegas para ser o portador da mensagem 
do Senado. 

Outr'ora na alvorada do christianismo, seguindo rumo a estrella 
dos Magos encontraram o recemnascido divino, offertando ao divino in- 
fante, incenso, ouro e myrrha agora elle trazia, mensageiro dos 21 Es- 
tados, ao grande Brasileiro ao maior de todos, o respeito, o amor e o 
affecto de todos ao grande e egregio filho. 

Elm vez de palheta de ouro, ou pedra preciosa, procurou, como dadi- 
va mais apreciada, num recanto de sua alma onde nao tivessem tido en- 
trada os gelos das ingratidoes ou as ardencias crestadoras das desilusoes, 
flores sem vigo e sent brilho, mas com o perfume da Sinceridade para 
Ihe offertar. 

Foi isso que fez. Nao traz joias de oratoria nem ga'as ou atavios 
de eloquencia, mas palavras singelas, palavras simples, que traduzam a 
linguagem do coragao. " Elle vai fallar 

Nas montanhas da Suissa, do Matterhorn, do monte Pilatos, Grand 
Faucille, Young Frau ou Mont Rose, de todos os cumes, avista-se o 
Mont Blanc, sobranceiro a todos, com o seu diadema de prata alvinitente 
de gelos eternos — na sua austera e serena majestade — assim tambem 
vos, Ruy Barbosa, tendes o diadema nao de neve, mas de luz, como 
Mont Blanc da Sciencia e da Sabedoria, visto por todos, sobranceiro a 
todos em sua serena majestade, e com a realeza que vos consagra o mais 
alto expoente da intelligencia de nossa raga. 

Mais do que a admiragao que me causou o fragor do Niagara des- 
penhando-se sobre rochedos a pique em catadupas immensas de suas aguas 
revoltas causou-me a moradia simples e modesta de Washington, em 
Mount Vernon, onde morou e morreu o grande pai da Patria. 

Mais do que as geleiras das Montanhas Rochosas impressionou-me 
a espada de George Washington, que osculei — reverente, por ter sido o 



— 365 — 

instrumento com que foi libertada a grande nagao, — o instrumento que 
serviu para plantar no solo bemdito a seroente da liberdade. Mais do 
que as torrentes de lavas rubidas do Vesuvio em ancias igneas me fez ex- 
tremecer e vibrar a alma a gal'eria de Raphael, a de Ticiano no Palacio 
dos Doges: — representava o vulcao iracundo no vasto scenario da natu- 
reza um monumento de eterna grandeza: os primores dos artistas, a obra 
dos genios na grandeza eterna, — producto da Scentelha divina, semente 
langada pela mao do Creador na estructura humana para significar e 
revelar sua omnipotencia. 

Vds tendes a scentelha do genio, e e essa scentelha que com luz in- 
comparavel, limpida, vos illumiina, Senador na estrada que trilhastes 
desde a vossa mocidade ate a idade madura. 

O vosso occaso e mais grandioso, mais sublime, mais soberbo do 
que vossa a'vorada. 

Tendo todas as virtudes, sendo, como sois, o grande Apostolo, per- 
gunta-se por que nao fostes escolhido para a curul presidencial, quando 
obtivemos, meu obscuro nome ao lado do vosso, refulgente e brilhante, 
na convengao de 26 de Julho de 1913, os suffragios de mais de 600 muni- 
cipios do Brasil — portanto, mais de metade dos municipios da Nagao? 

A razao unica e que os directores da politica jogavam, como ainda 
jogam, '■ com baralho de cartas marcadas " Era fatal " ; a partida es- 
tava, de antemao perdida. 

Amigo como sou de apologos, sobre a situagao analoga, lembro-me 
de um applicavel ao caso; 

Num Santuario de grande fama, no meu Estado, havia uma Nossa 
Senhora que attrahia multidoes de fieis e de crentes, todos os annos. Os 
milagres que se succediam chamavam de todos os recantos populagoes 
de pobres e de ricos, que concorriam com seus obulos, ouro, prata, e ate 
joias, voltando de mSos vazias. Os cofres se enohiam, todos os annos, 
sob as vistas cupidas do provedor da irmandade, do zelador do Santuario. 
Terminadas as festas, mandava elle ao sachristao fechar a igreja e dis- 
por a respectiva mesa e baralho, para o jogo. — Voltava-se para a ima- 
gem da santa e propunha-lhe a partida de bisca — "pois estava termi- 
nada a festa". 

Excusado e dizer que, jogando com as cartas da Nossa Senhora e 
com as proprias, " em poucos lances" transferia para suas algibeiras o 
conteiido dos cofres. 

Concluida a tarefa, com voz contristada, voltava-se para a imagem 
da virgem e expressava-se, lastimando o occorrido; 

" Estou muito espantado com o caiporismo da minha querida Nossa 
Senhora. Parece ate incrivel: Para o anno, espero que sera mais feliz". 

A imagem, com a sua face de hiz e com os laivos de tristeza, conti- 
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nuava, no seu nicho sobranceiro no altar, serena e magestosa, com o res- 
plendor maternal illuminando o semblante divino num hallo de celeste 
clarao. 

Tal qual o que vos illuminou a vossa consciencia, grande e egregio 
brasileiro, porque tendes, sempre e sempre, sido o defensor do Direito, 
o Apostolo do Bern, e o Advogado da Liberdade. 

— Em uma tarde de Setembro apos um dia inteiro de viagem, re- 
cordo-me haver chegado a embocadura do Tibre. Do lado direito Ostia. 
For ahi, outr'ora, haviam passado triumphantes as frotas Romanas; a 
esquerda, a immensa campanha, em sua desoladora tristeza. 

No ceo opalino os ultimos raios do sol poente illuminando a cupola 
de S. Pedro, que repentinamente surgia, como por milagre, no meio da- 
quelle scenario de infinita melancolia. 

Erguia-se, erguia-sc, contra o ceo, em toda a sua magestade e gran- 
deza, em contraste com a lividez da noite que se aproximava. 

A obra prima de Miguel Angelo crescia e transformava-se em pha- 
nal, com os ultimos raios de luz do dia que expirava. 

Pharol da christandade, attrahe e guia os povos para o ideal supre- 
mo que os anima, para a vida eterna, atraves dos seculos, como obra 
indestructivel do genio humano. 

Afigurou-se-me agora que vos, tambem representaes symbolo se- 
melhante, eminencia igual a da cupola da igreja de S. Pedro; uma e o 
phanal da christandade e o symbolo do christianismo, e vos sois o phanal 
da humanidade, illuminado pela luz irradiante e eterna da suprema Jus- 
tiga e da suprema Liberdade dos povos e do mundo. 

Salve Ruy Barbosa! 



Capitulo XXVIII 

AS SUCESSOES PAUEISTAS 

O seculo se inicia, em S. Paulo, com o problema da sucessao 
de Rodrigues Alves, que Campos Salles guindara a presidencia 
da Republica. Como eu ja disse alhures neste livro, Campos 
Salles, se esquecendo dos companheiros "historicos", que, com 
ele, haviam feito a Republica e, fazendo Rodrigues Alves seu 
sucessor, abriu as portas aos adesistas da Uniao Conservadora, 
que, em massa, infiltrou a sua gente, nos altos postos da Naqao. 
Foi Campos Salles o autor desse erro aparente, pois em S. Paulo 
havia muita gente, que tinha pertencido as fileiras da propaganda 
da Republica e estava em melhores condiqoes que o Conselheiro 
Rodrigues Alves, para recolher a sucessao de Campos Salles, 
assim como Bernardino, Cerqueira Cezar, Rangel Pestana, Gly- 
cerio e outros. Mas, a vista de tanta insistencia de Campos 
Salles, o Conselheiro Rodrigues Alves terminou por aceitar, 
apesar de haver escrito uma carta indicando o nome de Ber- 
nardino (1). 

"Quando a esmola e muita, o pobre desconfia"! 
Foi o que aconteceu a Rodrigues Alves, que, nobremente, 

relutou em aceitar a sua candidatura. Sim, porque, para o 
Pais, a escolha do Conselheiro Rodrigues Alves foi muito boa, 
mas para S. Paulo foi ma. O Conselheiro nada fez para o seu 
Estado! Nao pregou uma so estaca em nosso territorio! Fala- 
se tanto na famosa "influencia paulista", mas S. Paulo dela nao 
tirou proveito nenhum! Alem disso, foi o Conselheiro Rodrigues 
Alves, que, escolhendo o mineiro Affonso Penna, poz termo a 
essa famosa "influencia! Eu explico esse ato de Campos Salles, 
que, semi duvida foi um republicano da "velha guarda" dos mais 
esclarecidos e dos mais sinceros, de modo a justifica-lo inteira- 
mente, da seguinte maneira: 

Neste trabalho, esta bem marcado, de como era descentra- 
lizador o grande propagandista da Republica. file ia ate outor- 
gar "soberania" aos Estados. Assim, Campos Salles concebia 
o Brasil, mais como uma Confederaqao de Estados livres. Isso 
ja deixamos bem marcado, em outro capitulo. Alem disso, o emi- 

(1) — Essa carta do Conselheiro Rodrigues Alves a Campos Salles 
esta publicada no "Didrio de S. Paulo" de 3 de Julho de 1948, como parte 
de um trabalho oratorio do ilustre Prof. Cardoso de Mello Neto, pro- 
ferido por ocasiao do centenario do Conselheiro Rodrigues Alves. 
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nente cam/pineiro era profundamente paulista. Com isso, Ber- 
nardino, magno estadista paulista, ja havia realizado no gover- 
no de S. Paulo, uma fecundissima administraqao, demonstrando 
as suas altissimas qualidades de homem de governo. Nada mais 
natural, pois que, Campos Salles tenha querido deixar Bernar- 
dino, seu velho companheiro, de mais de meio seculo das cata- 
cumbas da propaganda, o qual havia revelado as mais acentuadas 
qualidades de administrador, para S. Paulo, que, para ele, seria 
o que mais importava e para o suceder na Uniao, tinha apelado 
para um homem da Monaquia, que iria apenas continuar, na 
Uniao a sua norma de politica financeira. Assim, se poderia 
entender o gesto de Campos Salles tirando do "holso do coletg", 
o nome de Rodrigues Alves. Para ele, a presidencia de S. Paulo 
merecia o melhor, que seria Bernardino. Estarei certo? Indo 
para a Presidencia da Republica, Rodrigues Alves, deixou a Pre- 
sidencia de S. Paulo e, entao foi escolhido Bernardino de Cam- 
pos, para, completar o quatrienio, que o Conselheiro deixara 
pela metade. Essa escolha, porem, nao foi pacifica. Campos 
Salles, que, ainda era Presidente da Republica, vetou o nome 
de Cerqueira Cezar, seu cunhado, dos mais dignos historicos, que 
havia sido um dos apostolos magnos da propaganda republicana. 
Eliminando seu cunhado, Campos Salles, que vinha porfiando 
na famosa " politic a dos Governadores", quis evitar o escolho das 
oligarquias, comeqando pela propria familia. Sacrificando injus- 
tamente a Cerqueira Cezar, que, por todos os titulos, merecia a 
suprema magistratura de nosso Estado, Campos Salles se esfor- 
qou por um nome, que poderia se opor, pelo menos sem deslustre 
ao de Cerqueira Cezar. Era o de Bernardino de Campos! Cam- 
pos Salles se empenhou, entao, para que, Bernardino fosse o su- 
cessor de Rodrigues Alves, na Presidencia do Estado. Rsse foi, 
aparentemente, o "prato de lentilhas", que Campos Salles dera 
aos historicos, em troca do "direifo de primogenitura", que ele 
conferira ao adesista Rodrigues Alves ! Com isso, feito de maneira 
secreta, Campos Salles semeava ventos e iria colher tem- 
pestades, em 1907, no Salao Steinway! Entao, ele seria derrota- 
do, por outro adesista e teria contra si. o seu velho companheiro e 
amigo, Bernardino, a quern ele preterira, pelo Conselheiro! 

Seguindo a uma mal inspirada politica, Campos Salles, im- 
pondo em S. Paulo a pessoa de Bernardino, sacrificou Cerquei- 
ra Cezar. Isso motivou grandes descontentamentos no P.R.P., 
que se viu privado de elementos do mais subido valor. 

Foi em 1901, que, com isso, teve lugar a primeira dissi- 
dencia. 
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Bernardino governou ate 1904, quando foi eleito Jorge 
Tibiriqa, para o periodo de 1904 a 1908. 

A sucessao Tibiriga, em 1907, tambem foi dificil! Entao, 
dois eram os candidatos, que concorreram a votaqao previa do 
Partido, antes de se fazer a indicaqao ao eleitorado. Era um 
processo novo, iniciado pelo Presidente Tibiriqa e que visava fa- 
zer o Partido escolher preliminarmente, em votagao secreta, en- 
tre sens membros componentes, com mandates estadual e federal. 
O chefe do Estado piratiningano, parece que, tinha em vista tor- 
nar mais democratica a escolha do futuro mandatario do povo, 
por meio de uma elei^ao preliminar, dentro do Partido, reunido 
em Convenqao, na qual todos os seus elementos manifestassem 
o seu ponto de vista, por meio de voto. Antes dessa inovagao de- 
mocratica, era o Presidente anterior, que, de fato escolhia o seu 
sucessor. Ora, este meio, que existia, era francamente ditato- 
rial, e a inovaqao representava um passo avanqado no sentido 
democratico. Isso em teoria, porque na pratica, como iremos 
ver, o sistema antigo, em suas linhas mestras, continuou. Era 
uma tentativa de imitaqao das Convenqoes dos grandes Partidos 
norte-americanos, o Democrata e o Republicano. 

Os dois candidatos a Convenqao do P.R.P. eram Campos 
Salles, velho patriarca da Propaganda, qiue ja fora chefe da 
Naqao e Albuquerque Lins, ex-monarquista, politico novo, des- 
conhecido nos meios dirigentes do Partido, pois nem siquer de 
S. Paulo ele era. Alagoano, ligado pelo casamento a familia 
Souza Queiroz, da mais genuina estirpe paulista, Albuquerque 
Lins havia sido secretario do Governo Tibiriqa e talvez por isso, 
recebeu as acentuadas e decisivas preferencias do entao Presi- 
dente do Estado, que assim inutilizou a sua inovaqao democra- 
tica. Foi vencedor aquele, que o entao Presidente quiz. O vi- 
torioso continuou a sair do "bolso do colete" do antecessor, que 
continuou a ser o unico eleitor. A Convenqao nao passou de 
uma farsa, com que se mascarou a vontade do unico eleitor. As- 
sim, tern sido todas as Convenqoes! Elas so tern servido, entre 
nos, para coonestar, com o selo da aparencia, uma situaqao pre- 
viamente estabelecida. Tern sido as Convenqoes, no Brasil, feitas 
com o unico objetivo de homologar um nome ja escolhido, com 
uma certa antecedencia, pois que, a quase todas elas comparece 
um unico nome. Escapou, em parte, a essa critica, a que, em 
1907, foi chamada a decidir, entre o grande apostolo paulista 
da Republica e o nordestino Albuquerque Lins, apenas ligado a 
S. Paulo, pelo seu casamento em opulenta familia, que teimava 
em se conservar fiel a monarquia bragantina. Ainda que, as pre- 
ferencia evidentes do Presidente Tibiriqa, fossem nitidas e des- 



— 370 — 

tacadas, para o seu secretario nordestino, havia a hipotese de ir 
ele ser batido na Convenqao Partidaria, pois que ele iria defron- 
tar com um nome de grandeza himalaica, o qual enfeixava varies 
simbolos. Era Campos Salles um autentico demiurgo da pleiade 
de "historicos". Para evitar isso, o notavel politico Rubiao Ju- 
nior, destacado e lucido campeao da candidatura Lins, afim de 
burlar o voto secreto, inventou para os seus comandados as ce- 
dulas de cor azul, afim de se saber mais tarde, quais os que ti- 
nham votado- fielmente no candidate do governo, Campos Salles, 
sem embargo de ungido de altissimas credenciais, nao conseguiu 
reunir em torno de sua aureolada pessoa, muitos chefes da "ve- 
Iha guarda". Assim, Bernardino de Campos, com os da sua grei, 
se alinhou entre os manipulos de Albuquerque Lins, cousa sur- 
preendente, para a qual eu nao encontro explicaqao! Talvez 
seja fruto de haver Campos Salles passado por cima do seu ilus- 
tre nome, em 1901, escolhendo para o suceder na Presidencia da 
Republica, o Conselheiro Rodrigues Alves. Essa teria sido a 
paga, ao que havia Campos Salles feito a Bernardino, em 1901. 
Nao ha duvidas de que, Campos Salles aparentemente cometeu 
um erro, ao preferir um homem da monarquia, embora ilustre 
por todos os titulos, ao seu firmissimo companheiro de ideais. Es- 
sa aqao de Campos Salles precisa ser bem analisada, pois se me 
afigura ser um dos pontos mais importantes da historia politica 
da Republica. Que essa norma de agao de Campos Salles nao 
foi causada pelo desejo de manter a "influencia paulista", me 
parece evidente, pois Bernardino preencheria perfeitamente bem 
esse resultado, alem de poder ter sido o continuador da politica 
financeira de Campos Salles. Mas, alem, desse natural ressenti- 
mento, o qual teria levado Bernardino a se alinhar contra seu 
companheiro, ainda poderia ter havido outro. Quando da su- 
cessao do Conselheiro Rodrigues Alves, em 1906, o nome de 
Bernardino de Campos foi naturalmente o amparado por S. 
Paulo. Estaria ele vitorioso e, com isso, a "influencia paulista" 
teria continuado por mais um periodo e talvez mais ainda. Nessa 
emergencia, os adversaries, os invejosos do nosso Estado, fo- 
ram buscar no "Banhardo", a eminente personalidade de Cam- 
pos Salles, para opo-la a de Bernardino, nao tendo tido, como 
devia, o ilustre campineiro a necessaria energia, para repelir 
"in limine", essa intriga dos invejosos, adversaries de S. Paulo. 
Assim teria sido facil, para o gaucho Pinheiro Machado, torpe- 
dear a candidatura do emerito Bernardino, fielmente amparada 
por S. Paulo, mas mal escorada pelo Conselheiro Rodrigues 
Alves, entao Presidente da Republica. Com Campos Salles, S. 
Paulo estaria dividido e portanto anulado! Assim, em 1907, 
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Bernardino ainda estaria maguado, com essa inercia de Campos 
Salles e na convenqao do P.R.P., para eleigao do sucessor do 
Presidente de S. Paulo, teria tido uma atitude perfeitamente 
logica e explicavel. Estarei certo? (2) Foi muito penoso para 
o Senador Ellis, nao acompanhar, nessa emergencia, o sen gran- 
de amigo Bernardino de Campos. O Senador Ellis estava rom- 
pido com Campos Salles, mas agora se tratava da defesa de 
muitos simbolos, que o ilustre campineiro encarnava. Nao havia 
como hesitar! Foi assim que, o Senador Ellis ficou nas hostes 
de Campos Salles, nas quais estavam tambem Rodolpho 
Miranda, Lacerda Franco, Dino Bueno e outros alem do 
insigne e genial Glycerio, como eu me refiro abaixo. Com 
Albuquerque Lins se alinharam no prelio politico, alem 
de Bernardino, como vimos, os antigos dissidentes, que ha- 
viam reingressado no Partido, pelo famoso "congragamento", 
operado nos fins do Governo Tibiriga. Alem destes, Al- 
buquerque Lins dispunha dos elementos do Coronel Fer- 
nando Prestes, que, dizem que havia sido levado a votar em 
Albuquerque Lins, a troco da Vice-Presidencia, que Ihe havia 
sido conferida na chapa do monarquista, de Olavo Egydio, con- 
tra-parente da familia a que se tinha ligado Albuquerque Lins, 
do nordestino Ignacio Uchoa e de outros mais. Alem desses ele- 
mentos, Albuquerque Lins, ainda, tinha o oficialismo a Ihe bafe- 
jar, dando enorme forga moral a sua candidatura, pois, Jorge 
Tibiriqa, se esquecendo do seu passado e dos seus maiores, fez 
enorme esforqos a favor do seu ex-secretario. As hostes de A- 
querque Lins eram capitaneadas pelo emerito politico Rubiao 
Junior. Nao pode restar duvida de que eram duas concepqoes 
antagonicas, que iam se defrontar; os "historicos" de um lado, 

(2) — Nessa ocasiao, isto e, 1907, Campos Salles e Bernardino esta- 
vam rompidos, porque Pinheiro Machado, por ocasiao da sucessao de 
Rodrigues Alves a presidencia da Republica, em 1906, havia erguido o 
nome do "solitdrio do Banharao para se opor ao de Bernardino, paulista 
" histdrico " como ele, o qual era o candidate aparente de Rodrigues Alves. 
Entao, para destruir o nome de Bernardino, foi feita no Rio de Janeiro, 
principalmente pelos jornais e revistas, entre os quais " O Malho" de An- 
tonio Azeredo, uma tremenda campanha de calunias e de infamias, contra 
o glorioso " hist dricopor duas vezes presidente de S. Paulo. Rodrigues 
Alves, se aproveitando disso, largou Bernardino, que teve de abandonar a 
arena, e indicou o nome de outro Conselheiro do Imperio. Entao, Rodri- 
gues Alves fez cessar a "influencia paulista" so restabelecida em 1926, 
por Washington Luis. 

Seria perfeitamente natural e humano o ressentimento de Bernardino! 



— 372 — 

com Campos Salles, representavam o espirito, do paulista de velha 
cepa, desses, quo mais tarde, Alcantara Machado chamaria de 
"400 anos" e de outro lado, estavam os que nao eram "histori- 
cos", isto e os adesistas, os arrivistas, etc., que com os 
descontentes e os do mundo oficial, fizeram a grande massa 
dos eleitores de Albuquerque Lins, os quais, como ja dis- 
semos, ficaram bem marcados, pois votaram com cedulas 
azuis e em envelopes previamente fechados, sendo secretos os 
nomes votados. Secretos para os que votavam!. . . 

Com Campos Salles, haviam ficado entre os muitos que o 
haviam acompanhado, os comandados pelo General Glycerio. 
£ste era sempre o velho chefe das velhas quadras da propagan- 
da. O General campineiro, pelo seu prestigio e pela sua imensa 
autoridade, arrastou consigo um exercito de votos nessa Con- 
venqao. O Senador Ellis com o seu genro, o deputado Rip- 
per, perfilharam o nome de Campos Salles, se alinhando, ombro a 
ombro com as tiufadias de Glycerio. O Senador Ellis nao podia 
esquecer seu velho companheiro da propaganda republicana! Eu 
os vl reunidos na casa do Senador Ellis, na rua Santa Madalena; 
Campos Salles, com seu vulto masculo, mas ja bem grisalho, 
com quern o Senador Ellis entao reatava as velhas e intimas rela- 
qoes de amizade, rotas com a politica local de Rio Claro. Nove 
anos, desde o seculo passado, durara o mal-entendido do Sena- 
dor Ellis com o grande apostolo da Republica. 

Com Glycerio. foi diferente! 
O Senador Ellis nunca teve rompimento serio com o grands 

campineiro! Nem mesmo, quando Glycerio perfilhou o "her- 
mismo", abandonando o Partido, os dois paulistas se desavieram. 
So no caso do Porto do Rio de Janeiro, houve uma leve rusga 
entre eles. Por ocasiao dessa rusga, em 31 de Agosto de 1909, 
segundo os Anais do Senado Federal, o Senador Ellis assim se 
exprimia, em relaqao ao seu velho amigo e companheiro de 
representaqao: 

"... O golpe, porem, me foi desferido pelo meu il'ustre collega, se 
nao produziu mossa na minha armadura, feriu e bateu-me no coragao, 
porque a nossa convivencia tem vindo de 1859, ate hoje, sem soluqao de 
continuidade; S. Ex. conhece minha vida, como eu conheqo a sua e au- 
torizo a S. Ex. a correr o velarium de toda minha existencia, para exa- 
minar se nesses 50 annos quase em commum, batalhando nas mesmas fi- 
leiras e tendo em mente os mesmos ideais, encontra um so acto passivel 
de censura ". 
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Mas, ajx;sar dessas ligeiras rusgas passageiras, o Senador 
Ellis sempre foi mjuito amiigo do General Glycerio e essa estima 
foi conservada ate o fim. For ocasiao da sucessao do Presidente 
Jorge Tibiriqa, ei-los no mesmo lado! O Senador Ellis nao podia 
ver um astro de primeira grandeza dos prodromes republicanos, 
como era Campos Salles, entrar na luta, sem que ele tambem 
"arregagasse as mangos". Era o amigo certo na bora incerta! 
Assim, foram a Convengao do Salao Steinway! Campos Salles 
nela foi vencido por alguns votos! Injustiga! S. Paulo sempre 
praticou injusti^as clamorosas, contra a sua gente mais dedicada! 
Essa nao seria a primeira injustiqa praticada por S. Paulo e nem 
seria a ultima! O proprio Senador Ellis seria uma vitima des- 
sas injustiqas! S. Paulo parecia Saturno a devorar os filhos! 
"Santo de casa nao fas milagre"! 

Eerido o pleito convencional, Albuquerque Lins venceu por 
53 votos, contra 49, dados a Campos Salles. Terminado o pleito, 
os vencidos se submeteram a esse iniquo resultado e nao houve 
a menor frincha no Partido. Depois, Lins foi eleito e empossa- 
do, comeqando em 1908 o seu governo, que se notabilizou por 
uma linha inexcedivel de cordura, de grandeza d'alma, de con- 
cordia, de tolerancia e de bondade! Nunca vi homem de maior 
generosidade, para com os vencidos! Esse nordestino monar- 
quista foi de fato o Presidente de todos os paulistas! file nao 
guardou rancor de nenhum dos seus adversaries de vespera, nao 
obstante saber quais os que nao o tinham acompanhado na Con- 
venqao do Salao Steinway, visto como as celulas azuis, mar- 
cadas por Rubiao Junior, tinham violado o sigilo do voto, que 
deveria ser secreto! Com o Senador Ellis ocorreu um fato con- 
firmador dessa admiravel norma de conduta de Albuquerque 
Lins. Em 1909, isto e, dois anos apos a Convengao, o Senador 
Ellis terminava o seu mandato senatorial, file fora um dos 
mais esforgados campeoes da candidatura Campos Salles. Lins 
poderia aproveitar a ocasiao e tirar uma desforra, fazendo com 
que o Partido indicasse outro nome, para a renovaqao senato- 
rial. Entretanto, o estofo moral de Albuquerque Lins era tao 
grandioso que ele, passando uma esponja no passado, fez o Par- 
tido indicar para a reeleiqao, o nome do Senador Ellis! Que 
exemplo admiravel de grandeza d'alma! 

Lins governou ate 1912. Governou bem! Limitou-se a 
manter a continuidade administrativa! O fato maximo de seu 
governo foi a sangria no tezouro do Estado, causada pela cam- 
panha civilista, durante a qual o Estado manteve oposiqao ao 
Governo da Uniao. S. Paulo, isolado, se manteve firme ao lado 
de Ruy Barbosa, contra o Governo central do Sr. Nilo Pecanha 
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e contra os demais Estados brasileiros. Ainda que, vencedor no 
Estado de S. Paulo, Ruy Barbosa tinha que perder no pals todo. 
Em 1912, prestes a terminar o periodo de Albuquerque Lins, 
cogitou-se da escolha do seu sucessor. Ignacio Uchoa, ligado ao 
Presidente Lins, por laqos de aproximado parentesco, dispunha 
entao de grande prestigio e ele levantou nessa ocasiao, a candi- 
datura do Senador Ellis, para o periodo de 1912/16, o qual teve, 
para o sustentar, nao so o decidido apoio de Ignacio Uchoa, mas 
tambem a simpatia do proprio Lins, que, sem ser um homem for- 
te e combativo, era a suavidade e a tolerancia personificadas. 

Ao par disso, muitos elementos da classe estudantina, a 
frente dos quais estavam os estudantes de Direito, Clovis 
Botelho Vieira, Dolor de Brito Franco, Vicente Penteado, 
Antonio Define, Rubens Nocce, os Drs. A.A. Covello, Azevedo 
Scares, Demetrio Seabra, Cesar Vergueiro, Mucio e Cesar Costa, 
Eugenio Leuenroth e os estudantes de engenharia Luiz 
Pereira de Queiroz e Joao Carlos Fairbanks, uma das cul- 
turas mais aprimoradas, que tenho conhecido, etc., orientavam o 
publico, (3). E' dificil de imaginar, como esse movimento trou- 
xe alegria ao Senador Ellis! file, constantemente amargurado 
pela indiferenqa silenciosa do seu Estado, do seu Partido, da 

3) Esse movimento chegou a tomar vulto tendo sido publicado o 
seguinte manifesto: 

CANDIDATURA ELLIS 
MANIFESTO 

" S'il faut avoir I'esprit fort pour garder chaque jour 
cette independence que requert la franchise, la raison en est 
qu'il faut en revanche une ame fortement trempee pour sous- 
crive a I'independence des autres et ne point trop se facher 
de leur sincerite" 

GABRIEL BROMARD — Essai sur la Sincerite, 
Paris, 1911. 

O Estado de S. Paulo tern a nobre preeminencia de offerecer na 
vida de seus homens publicos o mais brilhante exemplo de acendrado 
esforgo de civismo e devotagao patriotica. 

A austeridade tradiccional de seus habitos e costumes e as solidas 
qualidades de caracter mantidas por uma educagao patriarchal, tern sido 
os rincipaes elementos de sua tao brilhante como benefica cooperagao nos 
destinos da nossa Patria; Feijo, Paula Souza, Andradas, Alvares Ma- 
chados, S. Leopoldo, Rodrigues dos Santos, Raphael Tobias e tantos 



sua classe rural, do povo de sua terra, estranhava e sentia como 
que, um euforico e generoso balsamo a aliviar os seus padeci- 
mentos morals, causados pela chaga do esquecimento, a que es- 
tava relegado, em terra longlqua. Sim, como era consolador ser 
relembrado, para alguma cousa, principalmente pela generosa 
mocidade de sua terra! 

Caso tivesse o Senador Ellis sido eleito para o quatrienio 
seguinte ao de Albuquerque Lins, teria ele sido urn, bom chefe 
de Estado? E' possivel, pois administrar um Estado como S. 
Paulo, que tinha toda sua maquina administrativa perfeitamente 
organizada e regulada, nao me parece dificil. E^ certo, o Sena- 
dor Ellis nao tinha a "tarimlba" da carreira administrativa! As- 
sim, Lins havia sido Vereador municipal e depois Secretario do 
Governo Tibiri^a; Rodrigues Alves e Bernardino, bemi como 
Campos Salles haviam sido Ministros, antes de administrarem 
S. Paulo; assim, tambem, Altino Arantes havia sido Secretario 
do Governo Rodrigues Alves e Washington Luis havia sido Se- 
cretario de varios governos estaduais e Prefeito da Capital. Com 
a situa^ao nessas condiqoes, parece que o neme do Senador 
Ellis foi vetado por elementos da antiga dissidencia e por isso, 

outros, constituem ja um patrimonio naciona1, de que com justiga nos 
ufanamos. 

A esses grandes batalhadores pelo future da Patria alentaram sempre 
o conceito publico e as energias da opiniao, o primeiro elemento da forga 
e prestigio, como tambem a recompensa suprema do homem publico. 

Felizmente para os destines da nossa patria., essas grandes Hcgoes 
da nossa historia nao sao uma simples pagina do nosso passado. Ellas 
vivem no presente, representadas por uma pleiade de esforgados comba- 
tentes que cheios de fe dedicaram-se ao servigo da patria, essa, a mais 
nobre occupagao do espirito humano, como, ha quasi meio seculo, evan- 
gelisou o glorioso presidente da Republica Franceza Thiers. 

De entre estes nomes seja-nos permittido destacar como um dos mais 
preclaros, o nome do Senador ALFREDO ELLIS, ja consagrado peLs 
applauses da opiniao, nao so em nosso Estado, como em todo o Brazil. 

Assim aos patricios, aos dignos eleitos da nossa terra natal viernos 
apresentar o nome de ALFREDO ELLIS, o legitimo candidate da de- 
mocracia paulista a presidencia do culto e livre Estado em que tivemos 
a incomparavel fortuna de nascer. ' 

Entre os indicados, nenhum excede, em servigos e em dedicagao a 
causa publica, o excelso nome de ALFREDO ELLIS. 

Sua vida e um precioso escrinio de servigos a Patria e de virtudes 
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a situaqao nestas condiqoes, parece que, o nome do Senador 
nao conseguiu reunir o "placet" dos antigos chefes — diretores 
do P.R.P., entre os quais Rubiao Junior. 

Nessa ennergencia, completamente desambicioso e sempre 
super-estimando a sua posiqao no Senado Federal, que conside- 
rava a mais elevada na Republica, depois da Presidencia do pais, 
embora profundamente ferido, pela maneira rude, pela qual seu 
nome fora vetado, o Senador Ellis retirou o seu nome de qualquer 
cogitaqao, mas impoz o nome do Conselheiro Rodrigues Alves, 
que seria aceito por todos, mormiente por Rubiao Junior, (4). O 
Conselheiro, com o seu temperamento suave e acomodaticio, 
reunia muito mais dedicaqoes, que o Senador Ellis, que, hispido, 
franco, agressivo e pouco sociavel, era como que, um "cardo 
vivo". Parecia que, o Senador Ellis tinha adotado a legenda 
da Lorena francesa; "Quy se frotte, se pique". 

Assim, Albuquerque Lins nao teve remedio, senao aceitar 
o nome do Conselheiro Rodrigues Alves e o Senador Ellis dizia 
envaidecido: 

" Os dissidentes vetaram meu nome, dizendo que, aceitariam o de 
qualquer carroceiro, para governar S. Paulo, menos a mim. Eu nao quiz 

civicas, offerecendo a velha e a nova geraqao o fecundo exemplo de uma 
existencia ihonrada e de uma vida toda votada ao culto da justiqa e d»s 
nobres ideaes. 

ALFREDO ELLIS nasceu na cidade de S. Paulo, a florescente 
capita1 do nosso grande Estado, estudando os seus preparatorios, no Curso 
Annexe a Faculdade de Direito. 

Passou depois a estudar as sciencias medicas na Universidade dc 
Pennsylvania, a velha instituigao de ensino superior fundada desde os 
tempos coloniaes na cidade de Philadelphia, e de fama Universal. 

Ali, aprimorou o seu espirito, enriquecendo-o ao mesmo tempo na 
contemplagao das virtudes pessoaes e civicas desses inexcediveis Estadis- 
tas, os puritanos e patriarchas que vieram para o Continente Americano 
fundar uma civilisagao nova, abolindo a aristocracia e a nobreza politica 
e substituindo-as pela supremacia da capacidade intellectual e da dignidade 
moral. 

E essa inextinguive1 impressao, jamais se Ihe apagou do espirito. 
Este, elle o nutriu nessa atmosphera, moldando-o para sempre no ensina- 
mento dos patriarcas e dos fundadores da democracia norte-americana. 

Caracter de firme luctador, ALFREDO ELLIS logo que regressou 
ao Brasil deu provas do seu valor moral. Assim, pertencendo a uma das 
familias mais estimadas do nosso Estado, ligado por estreitos vinculos 
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provocar lutas, por uma posigao que nao almejo, pois considero que, ja 
estou colocado em alto nivel, mas, em compensagao elles tiveram de en- 
gu'ir o Rodrigues Alves, como quern engole; ourigo de cabega para cima! 
Logo verao que, Rodrigues Alves ha de me vingar!" 

A desforra do Senador Ellis iria se manifestar em 1915. 
Eis que, ficou firme a escolha de Rodrigues Alves, que, eleito, 
governou de 1912 a 1916. Foi um bom governo, porque ele se 
limitou a continuidade administrativa. A unica cousa de novo, 
feita pelo Conselheiro, foi a fundaqao da Faculdade de Medicina. 
No resto, ele se limitou a rotina administrativa, que o consagrou 
como um bom governante. Sim, porque, em S. Paulo, nao e 
preciso que, o governo faqa cousas novas. A nossa terra cresce 
por si! A sua maravilhosa "vis propulsiva" nao a deixa parar, 
mesmo sem a iniciativa oficial. 

Mas se o governo do Conselheiro nada realizou, em S. Paulo 
sob o ponto de vista administrative, no quadrante politico, a sua 
atuaqao no cenario Federal foi dinamica! Sim, no governo 
Lins, com o desfecho da eleiqao Hermes, S. Paulo ficou em pes- 
sima postura, sangrando hemorragicamente o seu Tesouro, para 
sustentar a causa poetica de Ruy Barbosa. Rodrigues Alves fez 

de parentesco a Rodrigo Silva, ao Barao de Tiete e ao Visconde de Cunha 
Bueno de quern era genro, preferiu abrir o seu consultorio e clinicar na 
cidade de S. Paulo, a conquistar posigoes salientes na politica monarqui- 
ca. Recusou-as sempre que Ihe foram offerecidas, nem sequer acceitou 
qualquer logar technico ou profissional dependente de nomeagao do Gover- 
no Imperial. 

Entre os encargos da sua profissao, onde as almas sas e os coragoes 
generosos encontram vasto incentivo e multiplas opportunidades para a 
pratica dos deveres altruisticos e para a revelagao dos predicados moraes 
que exalam e elevam a creatura humana, e os perigos do apostolado poli - 
tico onde o doutrinador republicano punha a cada momiento em risco a 
propria vida, entre as responsabilidades da clinica medica e os desassoce- 
gos da sorte intranquil'a do propagandista desse " Novo Evangelho dos 
povos ALFREDO ELLIS dividiu o seu tempo e partilhou a sua exis- 
tencia. 

Que bella e admiravel a vida desse " puritano " paulista! Rejeitando 
os proventos e as posigoes com que os partidos dominantes no Imperio 
entao Ihe acenavam, ALFREDO ELLIS muda-se apoz a lei Saraiva, 
para o Rio Claro. 

O dedicado amigo e fiel companheiro de Paulino Carlos de Arruda 
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cessar essa dolorosa situaqao. Foi um grande serviqo, que o 
Conselheiro prestou! Talvez o unico que tenha prestado a S. 
Paulo! Com Rodrigues Alves, felizmente, S. Paulo saiu dos 
braqos narcotizadores de Ruy Barbosa e realisticamente aceitou 
o nome de Wenceslau Braz, indicado pelo mineiro Julio Bran- 
dao, para suceder o Marechal Hermes, com a condiqao de, apos 
o quatrienio, em 1918, Minas apoiar o nome, que, fosse indicado 
pelo P.R.P. Rsse piano, que eu acho acertado materialmente, 
obrigava a um procedimento, que nao poderia recomendar os 
seus autores pela perfeiqao de suas linhas morais! Significava 
isso que, S. Paulo, absolutamente incoerente com o seu passado, 
virava casaca e adotava o velho e estafado principio de "Adorar 
o que queimara e queimar o que adoraras". Isso era um remedio 
amargo e repugnante que o Partido, entao dirigido pelo seu 
"leader", habil, inteligente politico, o Sr. Rubiao Junior, iria 
impor aos seus membros. Seria precise, que, os paulistas par- 
lamentares, no Rio, nao tivessem vergonha, para aceitar uma 
orientaqao partidaria, que os deixava mal perante o publico, 
acostumado a ver neles orientaqao civilista. Acresce a isso que, 
o P.R.P. tomou essa decisao importantissima, de uma reviravolta 
completa na sua orientaqao politica, a qual sujeitava os paulistas 

Botelho, vae para ali em pleno Imperio, chefiar o partido republicano em 
companhia de Gualter Martins, Diogo Salles e Paula Machado. 

Tragando em 1894 o " EsboQo Biographico do Doutor ALFREDO 
ELLIS escrevia o eloquente Libero Braga: 

" Na epoca em que os benemeritos continuadores da humanitaria e 
gloriosa obra — Redengao dos Captivos, iniciada pelo immortal Rio 
Branco, desfraldado o labaro sagrado dessa cruzada santa e bemdita, que, 
bafejada pelas auras da liberdade, tremulada aos quatro pontos cardeaes 
da nossa querida Patria; nessa epoca em que esses benemeritos obreiros 
do bem, em propaganda franca, energica, poderosa, decisiva, qual ava- 
lanche que destroe a todo o obstaculo que encontra em sua passagem, 
defendia, rcivindicavam o sagrado direito de liberdade dos miseros escn- 
visados pela prepotencia, pela indignidade, pelo " direito da forga"; 
nessa epoca, o Dr. Alfredo Ellis nao se fez esperar, nao consentio que 
ninguem the tomasse a vanguarda no cumprimento desse grande dever; 
e assim foi elle o primpeiro lavrador do rico municipio de Rio Claro que, 
fazendo coro com aquelles benemertos abolicionistas, ergueu o brado de 
redempgao, libertando incondiccionalmente a todos os seus escravos em 
numero superior a cincoenta. 

Acto como este, tao humanitario quanto generoso e nobre, nao podia 
deixar de ser de consequencias beneficas. De facto, ao seu nobilissimo e 
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ao escarneo publico, sem ter ouvido ninguem. Essa delibera^ao, 
tao grave ela era, pois implicava em verdadeira traiqao, nao havia 
sido tomada democraticamente, em Conven^qao partidaria. Nao 
se poderia citar procedimeno mais arbitrario e ditatorial, qtie 
esse. Um "soviet" de cinco ou seis apaniguados politicos dos 
Srs. Rodrigues Alves e Rubiao Junior resolviam o rumo e nao 
tomavam o pulso do Partido, transformado em propriedade pri- 
vada. Por certo, o piano tinha grandes vantagens materiais. Eu 
considero mesmo, de imensas vantagens materiais, mas os diri- 
gentes de entao, esses, que governavam o Estado e o Partido, 
assumiram uma gigantesca responsabilidade de reduzir a repre- 
sentaqao paulista nas duas casas do Parlamento nacional, a situa- 
qao miseravel de eunucos morais, a defenderem uma indignidade. 
Essa gigantesca responsabilidade deveria ter sido diluida, por 
todo o Partido em Convenqao. Os "veteranos" do Partido nao 
poderiam deixar de ser ouvidos. O Senador Ellis, que vinba dos 
primordios dos ideais da propaganda, mereceria muito mais con- 
sideracao de, ao menos, ser ouvido. Mas ninguem o foi! O 
Partido quiz impor essa diretriz a representaqao federal! Nem 
todos aceitaram o freio! O Senador Ellis, que era um dos mais 
graduados do P.R.P. sentira profundamente o aqoite da descon- 

alevantado exemplo, geralmente applaudido e imitado, deve o Rio Claro 
a gloria de haver sido o primeiro municipio agrico'a da entao provincia 
de Sao Paulo que iniciou, estabeleceu e festejou, a 5 de Fevereiro de 1888, 
a completa emancipaqao em seu territorio". 

O municipio de RIO CLARO, festejando em Fevereiro de 1888, a 
completa extincqao do escravismo dentro dos limites de seu territorio, 
mandava plantar no pateo da matriz da cidade a " Arvore da Liberdade " ; 
e, republicanos dedicados e energicos, os defensores da liberdade naquelle 
glorioso municipio paulista, levavam os seus principios li'beraes a con- 
clusoes 'ogicas. Porque a sua flammula de combate, sustentada por maos 
vigorosas quaes as do integro ALFREDO ELLIS; se desfraldava ao 
mesmo tempo contra o regimen monarquico e contra q systema escravista. 

Chefe dos historicos, naquelle importante municipio, considerado um 
dos mais poderosos reductos do partido republicano da antiga provincia, 
coube-lhe, em 16 de Novembro de 1889, a honrosa missao de proclamar a 
Republica no edificio da Camara Municipal do Rio Claro por entre 
acclamagoes enthusiasticas do povo " rio-clarense 

Nao fora sem risco essa missao. O delegado de policia da localidade, 
armado e cercado da forqa publica, ate aqueUe momento obediente as suas 
ordens, se obstinava em manter a autoridade do seu cargo e em desobe- 
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sideraqao. Gateao Carvalhal tambem nao aceitou o freio parti- 
dario! For isso, o velho apostolo da causa republicana, dizia no 
Senado, na sessao de 19 Julho de 1913: 

"... ha de me permitir S. Ex. que eu diga com a maxima franqueza 
de velho republicano, que nao me me submeto absolutamente a resolugao 
da comissao directora do Partido, nao adopto e nem posso adoptar digna- 
mente a candida.tura do sr. Wenceslau Braz a presidencia da Republica. 

Sr. Presidente, o povo sabe querer e sabe o que quer. O ostracismo 
nao nos apavora e mais, Sr. Presidente, nao temo injustigas daquelles que 
vem dizer que S. Paulo se vendeu por seis mil contos. S. Paulo nao compra 
e nem vende. 

Vozes — Apoiados 
O Sr. Pires Ferreira — Podera nao comprar, mas nao se vende. 
O Sr. Alfredo Ellis —• Sr. Presidente, ha uma certa analogia entre 

a estructura do povo mineiro e a conformagao geologica de suas monta- 
nhas. Ne'las prevalece o ferro, nos seus veios de agua as pedras, as gem- 
mas preciosas, os diamantes. Ha entre as duas certas analogias. 

O povo mineiro que tern nas suas convicgoes e no seu caracter a ri- 
geza do ago de suas montanhas e as qualidades diamantinas dessas pedras 
preciosas, tao abundantes naquella zona abengoada, nao ha die recuar da 

decer ao novo regimen; mas teve de recuar ante a energia e coragem de 
ALFREDO ELLIS. 

Fazendo parte, ao lado de PRUDENTE DE MORAES, da Com- 
missao Executiva do antigo 8.° districto, conjuntamente com os de CE- 
ZARIO MOTTA, PAULINO CARLOS, MACHADO DE CAMPOS 
E DIOGO SALLES, o seu nome foi incluido na lista dos deputados a 
La Constituinte Republicana, e sagrado pela victoria nesse memoravel 
pleito de 15 de Setembro de 1890 em que o grande plebiscite nacional 
valeu pela homologagao das novas instituigoes. 

Na Constituinte Republicana, ALFREDO ELLIS, desejando fir- 
mar o predominio dios governo civis, dera o seu voto a PRUDENTE DE 
MORAES, o inesquecivel patricio, cujo nome ha de sempre, ser indicado 
a imitagao dos Posteros como prototype de virtudes civicas e de integri- 
dade inquebrantavel. 

Assim, quando a 3 de Novembro de 1891 o Presidente da Republica 
dissolveu o Congresso, era a casa de Alfredo Ellis o santuario em que se 
proclamava a defesa da lei e da ordem constitucional com a primeira 
reuniao dos congressistas dispostos a resistencia e a reacgao. 

Alii se encontravam entre outros, PRUDENTE DE MORAES, 
ARISTIDES LOBO, JOSp; HIGINO, BERNARDINO DE CAM- 
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lucta, por honra sua, assim como o povo paulista, Sr. Presidente, nao 
recuara, por dignidade nossa, pelos brios da Republica, porque se esse 
pequeno conclave pretende voltar e tem a nostalgia do captiveiro, nos 
paulistas so nos deixamos escravizar por um ideal, pelos mesmos dos an- 
tigos bandeirantes — a riqueza, o renome, a gloria de nosso Estado". 

Alem do mau contorno moral do piano, que representava um 
autentico ato de felonia politica, havia ainda uma faceta do piano 
pela qual ele se achava colorido, ainda mais profundamente das 
cores negras da odiosidade. Suspeitava-se e depois, se verificou, 
com justo fundamento que, a reviravolta da orientagao politica 
de S. Paulo havia sido levada a efe'to, nao em beneficio de Sao 
Paulo, nem dos cofres publicos estaduais, mas sim visando uma 
situaqao futura, que iria bafejar unicamente a pessoa do Sr. Ro- 
drigues Alves, o qual deveria ser indicado, quando chegasse a vez 
de S. Paulo oferecer um nome. Seria o Sr. Rodrigues Alves, 
enfim, quern iria receber o preqo, recolher o beneficio e o decidido 
apoio, que S. Paulo se obrigava a dar, ao nome do Sr. Wenceslau 
Braz. Seria ele, em sintese, o beneficiado, com a traiqao a Ruy 
Barbosa. Rste, a meu ver, e o lado mais sombrio do piano. Sim, 
porque, quando os fins sao justos, os meios, as vezes, sao aceita- 

POS e CAMPOS SALLES, chefes da opposiqao parlamentar e deci- 
diam-se a luta contra o governo dictatorial. 

Derribado pelo movimento li'bertador de 23 de Novembro de 1891, o 
Marechal Deodoro passava o governo a Floriano Peixoto e os chefes pau- 
listas se deliberavam igualmente a restabelecer em S. Pau'o o regimen 
constitucional. 

AMERICO BRASILIEN.SE havia adherido ao governo dictatorial 
e associara-se a este politico. 

Resolveram, por isso, os chefes da democracia paulista, obedecendo 
ao pensamento dominante entre os republicanos daquella nossa gloriosa 
"Virginia" substituil-o pelo entao Vice-Presidente CERQUEIRA 
CESAR, o cidadao illustre que, ha tao poucos dias, a morte arrebatou 
para immorta'isal-o na memoria e na gratidao dos nossos conterraneos. 

Para essa tarefa, era indispensavel um patriota de qualidades excep- 
cionaes. 

PRUDENTE DE MORAES, BERNARDINO DE CAMPOS e 
CAMPOS SALLES encontraram-nas em ALFREDO ELLIS cujas 
peregrinas faculdades de espirito se alliavam a inexcediveis condigoes de 
coragem e energia. 

Assim como nos tempos da escravidao, " Rio Claro" fora a van- 
guarda dos libertadores, assim tambem " cabe aquella altiva cidade, thea- 



— 382 — 

veis, mas, quaudo os fins nao sao do interesse geral e so visam o^ 
benefic'o particular de uma pessoa, ou de uma familia, os meios,. 
antes de serem adotados, devem ser muito pesados, para que nao 
se va sacrificar a posiqao moral de muitos, em beneficio de uma 
so pessoa ou de uma familia, por mais eminente, que ela possa ser. 
Aplicando-se esse raciocinio, feito em tese, a hipotese paulista, 
temos que, se a reviravolta politica objetivasse a situa^ao de S. 
Paulo, entao, eu a aprovaria, uma vez que, o P.R.P. fosse reunido 
em Convenqao, na qual todos teriam o direito de ser ouvidos e 
de democraticamente votar. Sim, porque nao ha partido democra- 
tico, que tenha o direito de privar alguem de qualquer parcela de 
seu patrimjonio moral ou material, sem o ouvir. Caso essa diminui- 
qao de patrimonio moral ou material tenha por objetivo um bem 
geral, essa imposiqao de diretriz politica podera ter lugar, mas 
so depois de ouvidos os interessados e estes nisso aquiescerem. No 
caso, porem, parece que, o interesse geral, ou o "hem" de S. 
Paulo, nao era o objetivo do P.R.P. e sim o interesse pessoal de 
um respeitavel cidadao, ou o da sua familia. Assim se justifica, 
amplamente, a atitude do Senador Ellis, se rebelando, contra a 
orientaqao partidaria, a respeito da qual, ele nao fora ouvido. 
Como eu disse acima, em S. Paulo, o Conselheiro Rodrigues Alves 

tro dc tantos feitos brilhanes da democracia, honroso lugar em a nossa 
historia politica, porque partiu do seu seio o primeiro brado de revolta 
contra um governo que se tornou inconstitucional, brado esse seguido de 
um levantamento geral e efficacismo no Estado. 

O promoter dessa notave1 evolugao, que entao modificou, que trans- 
formou inteiramente a face politica do Estado de S. Paulo — escreve 
Libero Braga — Foi o Sr. ALFREDO ELLIS". 

ALFREDO ELLIS promovera a Revoluqao, desarmara a guarnigao 
militar, agindo com energia e rapidez para evitar o derramento de 
sangue e o povo de Rio Claro mandou erigir, em frente ao Paqo Muni- 
cipal, logar em que fora desarmada a tropa, um monumento de granito 
commemorativo da victoria da Constituigao. 

No exercicio do seu mandato de deputado, ALFREDO ELLIS foi 
sempre um advogado tenaz dos contribuintes, da lavoura, das classes 
servidas pelas estradas de ferro, pelas docas, etc. 

A sorte do commercio e da lavoura do nosso Estado sempre foram 
a sua principal preocupagao. Assim foi o autor do projecto creando a 
Alfandega em S. Paulo, installada sob a presidencia de Prudente de 
Moraes; promoveu o a'argamento da bitola da Central desde Jacarehy 
ate S. Paulo, e os melhoramentos no edificio do Correio da capital do 
nosso Estado; nrofligou o escandaloso accordo com a Leopoldina Railwai; 
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governou bem. Eon 1915, aproximando-se o termo do qua- 
trienio, cogitou-se de escolher o sucessor para o periodo se- 
guinte. O Conselheiro Rodrigues Alves nao escondia suas prefe- 
rencias a favor Rubiao Junior. Mas este lamentavelmente faleceu 
antes de se iniciar qualquer demarche. O Partido, reunido, em 
Convenqao, escolheu, entao, o nome de Altino Arantes, que fora 
Secretario do Interior, do Governo do Conselhe'ro Rodrigues 
Alves. Era a vitoria dos mogos, pois o indicado tinha menos de 
40 anos. Grande nome o do sr. Altino Arantes! Inteligencia 
cristalinamnete lucida, ilustra9ao literaria dificilmente igua- 
lada, bom senso, visao politica, discernimento, grande dose 
de tolerancia, de paciencia e de bondade se reuniam em 
justo equilibrio. Mas, nao transparecem evidenciadas as 
qualidades, se estas nao tiverem, para as contrabalanqar, 
um fundo de defeitos e de imperfei96es. O Sr. Altino 
Arantes tambem os tinha! file era um fraco e um pessimista! 
Mas, noconjunto, pode-se dizer que, as qualidades eram em muito 
maior numero do que os defeitos. Altino Arantes foi, sem du- 
vida, uma excelente escolha! file era, acima de tudo, e em sin- 
tese, um virtuoso tolerante! Apesar disso, nem todos os com- 
ponentes do Partido concordaram com a escolha! Muitos a ela 

combateu os abusos da Companhia Docas de Santos, esse polvo que tanto 
sugava o producto do trabalho paulista; e, o que releva notar como seu 
maior padrao de gloria e melhor documento dos seus servigos as classes 
productoras do paiz; foi o auctor do primeiro projecto de protecgao a 
lavoura cafeeira e da valorisagao do cafe. 

ALFREDO ELLIS foi, de facto, o primeiro representante de S. 
Pau'o que se lembrou de valorisar o cafe. Na sessao de I de Junho de 
1903, no Senado Federal, ALFREDO ELLIS proferia, em justificagao 
do seu projecto as seguintes palavras: 

" Para salvar o Banco da Republica, envolvido e com- 
promettido no jogo da Bolsa, o Congresso Nacional decre- 
tou um auxilio de 100.000:000$000 de " bonus " ; para salvar 
o Banco da Republica, o governo passado concedeu a emis- 
sao de 120.000:000$000 de inscripgdes, que outra coisa nao 
eram sinao papel moeda — todos os sacrificios, emprestimos, 
concessoes, perdoes de divida e ate o credito do Paiz! 

Tudo, tudo foi pouco para salvar da ruina aquelle ins- 
titute de credito; entretanto para a lavoura, que e a grande 
creadora desse credito, para a lavoura que e a classe que mais 
contribue para a prosperidade, para a riqueza e grandcza 
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se opuzeram e importante frac^ao de politicos paulistanos sain 
do P.R.P., formando, o que se convencionou chamar, segunda 
dissidencia. Entre os que sairam do Partido, estavam os srs. 
Mesquita, Cincinato Braga, Adolpho Gordo, Raphael Sampaio 
Vidal, Paulo de Morais Barros, Cesario Bastos, Prudente de 
Moraes Filho, Nhonhd de Moraes Barros, Joao Sampaio e ou- 
tros, que, intolerantes e intransigentes, se conservando sempre 
apartados, formaram o germe, que mais tarde resultou no Par- 
tido Democratico e mais tarde ainda o Partido Constitucionalista, 
Era uma parcela importantantissima da intelectualidade paulis- 
ta! O quatrienio Altino foi um otimo periodo na evoluqao pau- 
lista! So a encampaqao da Araraquarense e a volta da Soroca- 
bana, para o dom'inio do Estado, sao atos, que engrinaldam de 
gloria e enchem um quatrienio! 

Na politica nacional, porem, a meu ver, agiu mal o Sr. Al - 
tino. Em 1917, terminava o seu tempo o sr. Wenceslau e, pelo 
acordo de 1913, o qual se convencionou chamar a politica do 
"cafe com leite", S. Paulo deveria fazer o seu lance! Chegara a 
sua vez! Nao procedeu como devia o sr. Altino, que estava na- 
turalmente indicado para ser o nosso cand'dato. Talvez, o sr. 
Altino tenha agido assim, por modestia, desambiqao, timidez ou 

do paiz, — NADA, ABSOLUTAMENTE NADA SE 
TEM FEITO!!!... 

Por esse motive entendi, snr. Presidente que devia 
apresentar, nesta Casa, o projecto que vou 'er e remeter a 
mesa. 

Tenho a convicqao de que podera resolver a situagao 
politica que atravessamos confianda a sua execugao ao cri- 
tirio do (honrado e illustre snr. Presidente da Republica". 

Eeito esse vibrante appello ao Congresso Nacional o Sr. ELLIS 
submettia a deliberacao do Senado Federal o seguinte projecto, cuja trans- 
cripqao integral e indispensavel: 

" O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.° Fica o Governo autorizado a promover, de 

accordo com os Estados productores, com capitaes nacionaes 
ou extrangeiros, os meios de defender e valorisar o cafe. 

Art. 2.° Fica o Governo autorisado a fazer as operaqoes 
de credito necessarias para a execugao da presente lei. 

Art. 3.2 Revogam-se as disposigoes em contrario". 
Sua energica campanha contra os abusos da poderosa " Companhia 

Docas de Santos " fixou epoca na nossa historia parlamentar e nao se 
perdeu inutilmente. Ecoou na aha administragao do paiz e nos tribunaes, 
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gratidao, para com o velho Conselheiro Rodrigues Alves, que 
estava entao com 70 anos de idade, na ante-sala da agonia e, 
portanto nao mais em estado de ser novamente presidente da 
Republica. Foi assim indicado para isso, o Conselheiro Rodri- 
gues Alves, pelo sr. Altino Arantes! Eis um ato insensato, o de 
apresentar o nome do anciao Rodrigues Alves, quando esse velho 
Conselheiro ja deveria escar gozando de merecida aposentado- 
doria! Faltou ao sr. Altino Arantes aquele cabotinismo, que pro- 
jeta, em dose elevada o egoismo, em conubio com a egolatria e 
com o egocentrismo! Errou tremendamente o sr. Altino! Fez 
S. Paulo perder a vez! Tera algum dia o sr. Altino a absolviqao 
dessa sua cincada, que tanto prejudicou a nossa terra? Sim, 
prejudicou, pois o Conselheiro Rodrigues Alves, que ja apre- 
sentava sintomas evidentissimos de quenao iria durar muito, 
havia escrito, anos atraz, uma carta a Ruy Barbosa, d'zendo 
entao que, ja nao estava em condicoes de ser Presidente da Re- 
publica, (5). O Conselheiro, indicado por S. Paulo, foi eieito, 
mas, desgraqadamente, para todos nds, faleceu sem haver assu- 

e e de esperar que, subindo ao governo de S. Paulo, o seu esforgo mora- 
Hsador nao se esvaira sem resultado, porque, elle proprio o disse, no seu 
patriotico dscurso de 12 de Maio do anno passado: 

"Todos conhecem a minha indole, o meu temperamento brando e 
affectuoso quando se trata de assumpto exclusivamente politico. Ninguen 
mais tolerante do que eu — appello para a opiniao e consciencia dos meus 
illustres collegas. Quando, porem, se trata de assumptos de ordem eco- 
nomica, de ordem administrativa, que affectam ou possam affectar o in- 
teresse publico, nao deixo abso'utamente de occupar a tribuna e estar na 
brecha ". 

ALFREDO ELLIS, discurso no Senado Federal em 12 de Maio 
de 1910. 

E, certamente, S. Paulo tera a frente do seu governo a " probidade 
administrativa" aliada a "justiga governamental ", a mais escrupulosa 
rectidao, conjugada com o mais accentuado espirito da magnanimidade da 
tolerancia politicas, si ALFREDO ELLIS merecer a escolha dos nossos 
politicos. 

A autonomia do nosso Estado encontrara nelle o mesmo advogado 
austero e incorruptivel como se tern revellado em sua nobre attitude no 
Congresso Nacional. 

Os 80.000 votos com que o povo paulista em 1909 ree'egia Alfredo 
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mido sua alta investidura. Naturalmente, Rodrigues Alves, 
homem modesto e virtuoso, devia ter uma nitida visao da situa- 
qao e assim, nao teria sido autor desse desprimor inqualificavel, 
acumulando com dolo premeditado, tao cheio de mas consequen- 
cias, para nos paulistas. Quern teria, entao, agido nesse sentido ? 
Quern teria, entao, se aproveitado do feitio moral, modesto e 
fraco do eminente senhor Altino Arantes ? Quern o teria levado 
a indicar o nome do sr. Rodrigues Alves? Certo, o sr. Altino 
Arantes tern a sua responsabilidade atenuada, mas nao derimida, 
pela sua configuraqao moral, de homem de fraca voli^ao e de 
modestia, em dose super elevada. Uma outra pessoa deveria 
ter, abusivamente, imposto a sua vontade mais forte, ao ilus- 
tre Presidente paulista, que gravemente pecou por nao ter re- 
sistido. Quern seria essa pessoa? Eu nao averiguei, quern teria 
sido entao o "leader" da bancada federal. Teria sido ele? 

Em 1919, estando prestes a terminar o periodo do sr. Altino 
Arantes, o Partido deliberou que, o sucessor seria o sr. Was- 

Ellis senador do nosso amado e grande Estado, exprimiram o nosso ade- 
antamento intellectual, o nosso progresso material, o escrupuloso zelo da 
nossa intelligente collaboragao nos destinos da Republica e os republica- 
nos paulistas que suffragaram o nome do vel'ho chefe de Rio Oaro de- 
vem ufanar-se da hombridade vigilante com que no Congresso Nacional, 
elle se tern destacado na brecha pela defeza dos bons principios e das boas 
causas. 

O propagandistas que, ao lado de Prudente, Bernardino e Rangel 
Pestana, andava de cidade em cidade pregando a santa cruzada da Re- 
dempqao politica; o abolicionista que sacrificava o seu patrimonio para 
servir aos seus ideaes da justiqa e do humanitarismo; o patriota que abria 
a bolsa e se arruinava sacrificando e empenbando toda a sua fortuna na 
fundagao de batalhoes patrioticos para a defeza da Republica no tremendo 
periodo da conflagragao e das luctas que foi o bienio de 93 a 94; e o cida- 
dao sempre dedicado na tribuna parlamentar aos dogmas e aos principios 
da fe repub'icana, de que, sempre e desde os primeiros albores da juven- 
tude, se constituiu sacerdote vigilante; o intransigente adversario dos 
abusos; o advogado dos interesses legitimos do trabalho e da producqao 
nacional; filho dilecto do Estado de S. Paulo, orgulho dos seus patricios 
e gloria da nossa terra natal, nao pode ser esquecido pelos suffragios de 
um eleitorado intelligente, e cujo valor certamente resulta dessa admiravel 
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hington Luis. Grande e felicissima escolha, pois o alvo dela, era 
um notavel administrador, conhecendo todos os problemas pau- 
listas! Homem ungido de inexcedivel e impecavel dignidade, 
aliava a isso, uma tempera de aqo, inamolgavel e um espirito de 
paulistanismo admiravel, mesmo porque ele nao era paulista de 
nascimento. Todos recordavam emocionados a firmeza de Was- 
hington Luis, Secretario da Justiqa no Governo Albuquerque 
Lins, enfrentando o Governo Federal do Marechal Hermes da 
Fonseca, quando este intentava levar a efeito a ignominiosa 
intervenqao federal em S. Paulo ! Eu nao oculto a minha tenden- 
cia em enaltecer o sr. Altino Arantes! Eu nao me canso de 
admirar o seu talento e a sua tolerancia, alem de haver herdado 
a dedicaqao, que o Senador Ellis Ihe devotava carinhosamente, 
durante 20 anos, da ultima quadra da sua vida! Cresci e formei 
o men espirito, nessa atmosfera de amizade, que a minha familia 
dedicava ao sr. Altino Arantes. 

Louvo muito o sr. Altino na diretriz, que deu ao Partido, 
deste escolher o sr. Washington. O antigo Secretario da Jus- 
t'qa, o ex-Prefeito da nossa "Pauliceia" seria o futuro Presidente 
do Estado. Este, entre as suas realizaqoes, iniciou a rede rodo- 
viaria do Estado. Bastaria isso, para tornar benemerito o nome 
do sr. Washington Luis! 

Em 1923, cuidou o P.R.P. da sucessao presidencial do 

educagao po'itica inspirada nas ligoes da virtude e da justiga que Ihe 
foram dictadas pelos pregadores da nossa Democracia. 

Rio de Janeiro, 12 de Agosto de 1911 (Rua da Assembleia, 123 — 
Sobrado) 

PELO COMITfi REPUBLICANO SENADOR ELLIS 

BARAO HOMEM DE MELLO. 
BARAO DE PARANAPIACABA. 
GENERAL MANOEL JOAQUIM GUEDES. 
DR. AUGUSTO SARAIVA. 
ANTONIO DE CASTRO LIMA. 
JULIO BERTO CIRIO. 
MARCILIO DE TOLEDO PIZA E ALMEIDA. 
MIGUEL ANTONIO DA SILVA BRAGA, 
ALDOVRANDO GRAgA. 
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Estado. Esta, seria tempestuosa, pois muitos elementos da re- 
presentaqao federal, queriam que, o escolhido fosse o sr Alvaro 
de Carvalho, da bancada federal de S. Paulo. Formou-se entao, 
ao redor do sr. Washington Luis, uma forte corrente, composta 
do sr. Dino Bueno, Ataliba Leonel, Julio Prestes e outros, que, 
ao sr. Alvaro de Carvalho, opuzeram o nome do sr. Carlos de 
Campos, filho do velho Bernardino, apostolo magno da Repu- 
blica. Ora, Carlos de Campos era um nome, para desarmar 
qualquer oposiqao! Talento admiravel, com magnifica cultura 
juridica, literaria e filosofica, alem de possuir um temperamento 
artistico notavel! Com essas qualidades e grande dose de afa- 
bilidade, ele avassalava a todos! A simpatia, que ele irradiava 
era irresistivel! Grande orador, Carlos de Campos empolgava, 
emprestando a representaqao paulista, um brilho 'nvulgar! Era 
um nome excepcional! Nessa divergencia no P.R.P., sobre a es- 
colha do sucessor de Washington Luis, o Senador Ellis, 
coerente com o sen passado, pois a coerencia para ele era um dos 
mandamentos da sua religiao, ficou ao lado de Carlos de Campos, 
o fliho de sen velho amigo Bernardino, file procurava conciliar 
o caso de seu genro, o deputado Palmeira Ripper, que, levado 
pelo seu cora^ao emotivo e empolgado pelo ambiente, natural- 
mente extremado, se manifestara por Alvaro de Carvalho. fiste, 
era astro com brilho proprio, centralizando muitos satelites, que 
orbitavam em torno dele, que era figura altamente prestigiosa, 
principalmente nos meios politicos do norte de onde a estirpe do 
sr. Alvaro de Carvalho procedia, pois, apesar de nascido em Pi- 
racicaba, ele era sobrinho neto do baiano Marquez de Monte 
Alegre, que em 1842, juntamente com Caxias, esmagou os li- 
berals paulistas do imortal Feijo. 

Alvaro de Carvalho tinha, pois, proje^ao propria e tradi- 
qao propria, mas, se casando com a filha do Conselheiro Rodri- 
gues Alves, nao podia deixar de refletir a intensa luz, que se 
projetava da excelsa figura desse ex-Presidente da Republica. 

Tendo se extremado a divergencia entre esses dois nomes, 
o Partido, por maioria, escolheu o nome de Carlos de Campos, 
ficando excluidos da chapa de deputados federals, todos os que 
haviam assumido posiqoes ao lado do sr. Alvaro de Carvalho, 
entre esses, o dr. Palmeira Ripper. Assim, este perdeu a sua 
cadeira de Deputado, em holocausto ao seu grande coragao e as 
suas preferencias ao grupo alvista, representado pelo sr. Alvaro 
de Carvalho, O entao Presidente de S. Paulo, o Dr. Washing- 
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ton Luis, em consideragao para com o Senador Ellis, de 
quern era amigo, pois se casara com a sobrinha do Coronel 
Joao Baptista de Mello Oliveira, cunhado e antigo socio do Se- 
nador Ellis, conseguira no Rio, um pequeno cartorio de procura- 
qoes, para o Dr. Ripper, que fora nomeado, a seguir, pelo sr. 
Arthur Bernardes, Presidente da Republica de entao. 

(4) — Nao se pense que, o Senador nao tiyesse grande estima por 
Rubiao Jr. e a prova e que foram do Senador as sentidas palavras, profe- 
ridas no Senado, em discurso de necrologio por ocasiao do falecimento 
daquele procer da politica paulista, 

(5) — Essa carta, que eu ja citei neste trabalho, encontra-se publi- 
cada no livro de Francolino Cameu e Alves de Souza, " Poh'ticos e Esta- 
distas Contemporaneos " e ela contem o seguinte trecho, importantissimo 
e decisivo para o caso: 

" Sinto, por em, que me vai fait and o o vigor para as grande s 
responsabilidades de administragdo " 

Ora, se, em 1913, o Conselheiro Rodrigues Alves se achava confessa- 
damente sem vigor, faqa-se ideia em 1918! 



Capitulo XXIX 

VULTOS DA POLlTICA NACIONAL 

RODRIGUES ALVES — RUY BARBOSA 
— EPITACIO PESSOA 

Ja em 1913, quando se tratou da sucessao do Marechal 
Hermes, o Senador Ellis nao se conformava em que o Partido 
a que pertencia, como o governo estadual de S. Paulo, tivessem 
abandonado o nome de Ruy Barbosa. A logica, a coerencia, a 
honestidade, enfim, obrigavam a S. Paulo e ao P.R.P. a conti- 
nuaqao da diretriz anterior. Isto e, a linha traqada na sucessao 
presidenc'al anterior, em que S. Paulo e o Partido, dirigidos por 
Albuquerque Lins, haviam feito uma forqa imensa a favor de 
Ruy Barbosa. Mas, quern for procurar logica, coerencia e ho- 
nestidade em politica, assumira uma tarefa, superior a do in- 
dividuo, que procura " agulha em palheiro". E, para o Senador 
Ellis, a logica, a coerencia e a honestidade polit'ca deveriam ser 
absolutamente rigidas e, por isso, eram os grandes manda- 
mentos da religiao e da honra. Por isso, eu ja disse alhures, 
neste trabalho que, o Senador Ellis nao era politico. Quando 
eu disse isso, poderia parecer que havia sido minha inten^ao 
criticar a atitude moral do Senador, apontando um contorno 
negativo de sua psicologia. Entretanto, nada disso! Essa defi- 
ciencia, que apontei, no Senador Ellis, e antes um elogio de uma 
grande qualidade, do que a menqao de um defeito! O Senador 
Ellis, ja vimos varias vezes neste trabalho, era um homem ho- 
nestissimo, rude, franco, dotado dessa franqueza, que se apro- 
xima da inconveniencia, inhabil, dessa inhabilidade e falta de 
tato, que, muitas vezes, conduzem ao fracasso. A sua agudxs- 
sima inteligencia nao supria essas deficiencias de traqos essen- 
ciais, para um grande politico, que deve ser untuoso, manobrista 
pouco altivo, transigente, cheio de equilibrado bom senso, apre- 
ciador justo das situaqdes, bom calculista, etc. Ora o Senador 
Ellis nao tinha esses contornos psicologicos. file quebrava, mas 
nao torcia! Tinha a rijeza do velho e altaneiro tronco, enquanto 
que, o bom politico deveria ter a flexibilidade fragil do cani^o! 
Por isso, ele nao podia compreender a mudanga de rumo do seu 
Partido e do govemo de seu Estado. Explica-se essa mudanqa 
de orientaQao: se a dire^ao ruysta na qual se havia empenhado 
Albuquerque Lins, nao fora a acertada, a politica mandava que, 
se alterasse o rumo e, por isso, Rodrigues Alves, entao Presi- 
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dente de S. Paulo, fez a nau do Estado enveredar por outras 
rotas, se acordando com os adversaries da vespera. Parece 
que, em surdina, o P.R.P. havia aderido ao governo federal e a 
Pinheiro Machado, pois o Partido Conservador de S. Paulo, 
que havia dado 35.000 votos ao Mai. Hermes, no pleito deste 
com Ruy Barbosa, desaparecera em 24 horas, aparentemente 
engolido pelo P.R.P. Politicamente, nao ha duvidas de que, essa 
evolugao seria a acertada, em se tendo em vista o unico hem de 
S. Paulo, embora nao tenha ela sido a mais logica, nem a mais 
coerente e nem a mais brilhante. Qualquer politico, com alguma 
dose de solercia, teria agido assim, para acertar! Nao seria de 
boa polit'ca conservar S. Paulo, em campo oposto, ao da Uniao! 
A dura oposigao ao Centro, ja acarretava para S. Paulo, um pre- 
juizo pecuniario, sem conta. Alem desse interesse imediato, 
ainda outro de natureza doutrinaria, que fazia S. Paulo dever 
se afastar de Ruy Barbosa e se ligar a Pinheiro Machado: 

Ruy Barbosa era revisionista no sentido centralizador, en- 
quanto que, Pinheiro Machado era dogmaticamente descentra- 
lizador. Ora, Sao Paulo tem seus mais altos interesses ligados a 
descentralizagao. Logo, doutrinariamente... 

Seria precise urgentemente, por termo a essa situaqao ime- 
diata, que se etemizava, acarretando novas e himalaicas despesas 
para o Tezouro do Estado. Sim, surgindo a oportunidade, Rodri- 
gues Alves e outros proceres do P.R.P. resolveram aceitar a 
mao, que Ihes estendia Pinheiro Machado e o Partido Republi- 
cano Conservador, de esfera federal. Essa solugao era a mais 
acertada! A meu ver, ela, nao so se explica, cormo se justifica! 
O Senador Alfredo Ellis, porem, nao se conformava com ela! 
Em se tendo em vista S. Paulo, o Senador Ellis errava! Mas, 
com a traiqao de S. Paulo, pretendia-se outra cousa! E' que 
alem de nao primar pelas aparencias, nem pela coerencia, 
nem pela decencia, havia ainda a circunstancia, e isso e muito 
grave, de haver essa dec'sao ter sido tomada, sem a audiencia 
dele, Senador Ellis, ou de qualquer outro membro da bancada 
paulista federal. Ora, o Senador Ellis, pelo seu passado, pelos 
seus ativos services e pela sua posiqao, era, sem dtivida, um 
dos marechais do Partido e a representaqao de S. Paulo no Rio 
de Janeiro era, das que deviam representar, no palco da sucessao 
presidencial, o papel de protagonista principal. Ela seria o ponto 
mais em evidencia! Toda a imprensa carioca, toda a populaqao 
brasileira tinha seus olhos neles. Isso foi, sem duvida, uma falta 
imperdoavel e uma evidente falta de consideraqao, com que a 
direqao do Partido premiava o velho legionario, cujos esforqos 
vinham do tempo em que o P.R.P. vivia escondido nas catacum- 
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bas escuras da oposiqao ao regime monarquico, vigente entao. 
Contra essa ignominia, a voz autorizada do velho propagandista 
da Republica, que apresentava como credenciais cicatrizes que 
Ihe riscavam o corpo e a alma, troava no Senado Federal: 

" Agora, em relacao a posigao que assumi perante a Commissao 
Directora de n-,eu Partido, vou dizer algumas palavras e V. Ex., nunca 
foi nem sera mais disciplinado do que eu, appello para o meu nobre col- 
lega de representaqao; scmpre fui sincero e disciplinado. Mas com a 
mesma hombridade com que me insurgi contra o procedimento da noli- 
tica de Minas, insurgi-me tambem contra a Commissao Directora do 
Partido Republicano de S. Paulo. 

Porque, quando se travou a lucta entre o civilismo, que ja passou 
e o militarismo, one, felizmente tambem ja nao nos ameaga, essa Com- 
missao que naquelle tempo era composta de 9 membros e hoje esta redu- 
zida a 5 e que ja devia ter sido reformada, porque as clausulas organicas 
que regem o Partido, determinam de 4 em 4 annos, seja ella remodelada. 

O Sr, A. Azercdo — Isto e indisciplina partidaria. 
O Sr. Victorinn Monteiro — Neste momento, V. Ex. esta indisci- 

plinado. 
O Sr. A Azcredo — A indisciplina a que me refiro e ado Diretorio 

Paulista. 
O Sr. Alfredo Ellis —- Esta commissao, (que era composta de 9 

membros e esta reduzida a 5) ja devia ter sido remodelada. Portanto, 
a commissao Directora do Partido Republicano de S. Paulo, actualmente 
nao representa o Partido, porque esta fora das disposigdes estrictas da 
■ei organica que o rege. Fora do Partido rstd clla e nao eu. 

Estou dizendo isso diante de meu nobre arnigo, sr. General Glycerio. 
Pois bem, Sr. Presidentc, nessa epoca, essa Commissao, que tra- 

duzia o pensamento do Partido Republicano de S. Paulo, de accordo 
com todos os chefes politicos do Estado de S. Paulo, entregou-me a 
bandeira que eu devia defender nesta trincheira. Recebi-a, Sr. Presi- 
dente, e durante anno e meio V. Ex. e o Senado sao testemunhas, isolado 
me mantive nesta mesma trincheira, como o unico orgao do Partido Re- 
publicano de S. Paulo, visto que meu nobre amigo, Genera! Glycerio, 
tenba tornado outra directriz. Depois das luctas titanicas travadas neste 
recinto defendendo a bandeira que me bavia sido entregue por essa 
Commissao, que representava o Partido Republicano de S. Paulo, po- 
dia eu agora enrola-la, como um trapo sujo e inutil e co'locar cm uma 
maleta os principios que diefendi para voltar rastro atraz, virar a casaca 
e vir bater-me, agora, contra aquillo que me havia sido imposto hontem, 
a expressao do voto do meu Estado? Pode-se exigir tanto de um velho 
republicano? Sacrifica-se a vida, sacrifica-se tudo, mas nao se sacrifica 
a dignidade, a honra daquelles que, durante a vida inteira tiveram uma 
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unica aspiragao: a diefesa e a grandeza da Republica. Esse ^ilipendio a 
Commissao Directora nao podia exigir de mira. , Insubordinei-me porque 
ella nao tem o direito de forQar-me a mentir a minha consciencia. Insubor- 
dinei-me porque nao esta em mim concorrer para que se apague a mat's 
brilhante pagina da historia po'itica de S. Paulo 

Mas, apesar disso, a atitude do P.R.P. foi de se enfeudar na 
candidatura de Wenceslau Braz. S. Paulo estava cansado de ficar 
contra a Uniao ! Por certo, S. Paulo poderia viver sem a Uniao, 
mas seria unna vida difkil e cheia de tropeqos a prejudicar a 
economia estadual. Assinq, os politkos do P.R.P. aceitaram a 
alianqa com o Partido Republicano Conservador, chefiado por 
Pinheiro Machado; bem como, fizeram com Minas Gerais a 
famosa combinaqao, pela qual aceitariam um nome mineiro, com 
a condiqao de que Minas, para o quatrienio seguinte, por sua 
vez, aceitasse um nome paulista. Parece que, quern realizou essa 
combinagao, que tomdu o nome de "cafe com.' leitet", foi o Sr. 
Cincinato Braga, em sigilosa viagem, que realizou a Ouro Fino, 
onde tudo combinou com o Sr. Julio Bueno Brandao. Nao 
me parece restar a minima duvida de que, essa foi a soluqao 
adequada ao caso, se o interesse material paulista fosse o unico 
objetivo em causa. Infelizmente, nao era, como veremos. 

O que eu reprovo e acho profundamente deselegante, re- 
pugnante mesmo e ante-democratico, alem de ilogico e incoe- 
rente, foi o fato do P.R.P. ter tornado essa deliberagao impor- 
tante de mudar de politica, sem ouvir e dar a minima satisfaqao 
a um velho companheiro das boras amargas. Essa cincada do 
Partdio, apesar de ser injustificada e indesculpavel, e perfeita- 
mente explicavel. O Partido era dirigido por novos, que nao 
haviam convivido com o velho patriarca paulista, no Parlamen- 
to Nacional e ignoravam o passado, nao tendo portando conside- 
racao para com o mesmo! Esses novos, que nao haviam tido 
contato com os capitulos angustiosos e dificeis, em que o velho 
Parlamentar fora a figura primacial; esses novos, que nao ha- 
viam conhecido o Partido nas catacumbas sombrias da oposiqao 
a monarquia; esses novos, que nao haviam sab'do, senao muito 
por alto e unicamente por ouvir dizer, das agruras enfrentadas 
pelo P.R.P., nos tempos escuros de Deodoro, de Lucena, de 
Custodio de Mello ou de Americo, nao podiani ter muita con- 
sidera^ao, pelo Senador Alfredo Ellis. Assim, esses novos, nao 
deviam ter tido, pelos bordados de genetalato do velho repu- 
blicano historico, o respeito e o acatamento, que deveriam ter, 
pela hierarquia, representada pelo Senador Alfredo Ellis. Alem 
disso, havia a circunstancia de que, era Presidente de S. Paulo 
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o Conselheiro Rodrigues Alves, figura remanescente do falecido 
Imperio e que, justamente por isso, nao tinha grandes motivos 
para ser grato ao Senador Alfredo Ellis. Os da grei do Con- 
selheiro Rodrigues Alves, entao dominante na ocasiao, alem de 
serem ignorantes do passado, por serem da nova geraqao, provi- 
vinham de estirpe da velha monarquia, herdando naturalmente os 
preconceitos, os pendores e as visoes da antiga gente do velho re- 
gime. Por certo, o Senador Alfredo Ellis tinha amigos na dire^ao 
do Partido. Ai, estavam Glycerio e Bernardino, dois autenticos 
historicos dos velhos tempos! Bernardino, entretanto, ja muito 
velho e cego (eu o conheci assim, na casa de meu pai, na Rua 
Santa Madalena, onde ele ia sempre) ja nao tinha a mesma ener- 
gia de antes, nem a mesma dedicaqao, pelo seu velho compa- 
nheiro de propaganda, esquec'do quase, no Rio de Janeiro! Gly- 
cerio nao possuia a mesma autoridade no Partido, pois ele tinha 
sido " hermista" e recentemente reingressara as linhas partida- 
rias. A distancia, se nao separava, ao menos afastava o Sena- 
dor Ellis dos seus antigos amigos, Ignacio Uchoa, Lacerda Fran- 
co, Jorge Tibiriqa, Olavo Egydio e outros, que, permanecendo 
em S. Paulo, deixaram a assiduidade do contato, com a senti- 
nela perdida e isolada das hostes paulistas, que era o Senador 
Ellis. Por outro lado, este, levado pelo seu temperamento pro- 
fundamente sincere, leal, e incapaz de ahandonar uma causa, urn 
principio, um companheiro na estrada, impulsionado pelo pro- 
fundo ressentimento e pela dolorosa repercussao, causada no seu 
animo, pela atitude utilitaria, pouco decente de seu Partido, para 
consigo e para com a causa civilista, hem como para com Ruy 
Barbosa, tomou a sua decisao de romper com o Partido. Essa 
decisao se refonjava, pela fascinaqao exercida sobre o Parlamen - 
tar paulista pela grande Aguia de Haya. Essa fascinaqao, se 
fazia sentir, nao so diretamente pelo ilustre baiano, com spu 
indiscutivel genio, mas tambem indiretamente, pela atmosfera 
de admiraqao ndstica e ate mesmo de adora^ao, creada na popu- 
laqao do Rio de Janeiro, em torno da figura de Ruy Barbosa. 
fiste era, nao duvido, genial e super-normal, mas o Senador El- 
lis exagerava muito os meritos de Ruy, que ainda mais se agi- 
gantava, comparado aos dirigentes do P.R.P., que haviam agi- 
do, para com Ruy Barbosa, transformado em martir, como pig- 
meus caifazes. Pundonoroso e profundamente "dignified", o Se- 
nador Ellis se achava desconsiderado, intensamente magoado e 
a causa civilista traida pelo P.R.P. e por S. Paulo, fistes haviam 
sido unicamente civilistas, enquanto que o Senador Ellis era 
ruyista e continuava ruyista. 

Ora, o Senador Ellis sempre super-estimou a sua situagao 
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de velho legionario da Republica, de apostolo do novo regime, de 
pioneiro da nova ordem, de pregoeiro da liberdade e da democra- 
cia. file sempre super-elevou, demasiada e exageradamente, 
sen nxvel politico de Senador Federal, que, para ele, deveria ser 
escrito so em letras maiusculas, enquanto que, para os dirigentes 
do P.R.P., esse Senado Federal seria apenas o lugar de comoda 
aposentadoria para os velhos politicos, que houvessem atingido 
a ante-sala da senilidade. Assim se explicaria a desconsideraqao 
do Partido, para com o Senador Ellis, fiste se esquecia de que 
S. Paulo era dirigido por um Conselheiro do velho regime, esse 
que ja fora Presidente da Republica e ainda poderia exercer 
qualquer fungao politica, e que, para isto, precisava aproveitar 
a sua alta posigao de Presidente do mais importante Estado da 
Federaqao. 

Em beneficio dessas aspiraqoes, o trunfo paulista precisa- 
ria ser bem aproveitado e o baralho politico manejado com ha- 
b'lidade! Assim, S. Paulo mudou de rumo na sua politica na- 
cional. 

Ruy Barbosa, que, para o Senador Ellis, era o Moises da 
Republica, foi traido! A sabia e utilitaria politica do "cafe com 
leite", foi iniciada, dando S. Paulo o seu valioso e decis'vo 
apoio ao Sr. Wenceslau Braz, com o compromisso de Minas, 
depois dar seu nao menos valioso e decisive apoio a um nome, 
que o P.R.P. futuramente indicasse, o qual poderia ser do seu 
futuro Presidente ou o do Conselheiro Rodrigues Alves. Para 
que, este fosse, pela segunda vez, a suprema magistratura da 
Naqao, S. Paulo se hipotecou a Minas e vendeu as suas convic- 
qoes politicas. Mas, para isso, nao seria prec'so desconsiderar 
o velho embaixador de S. Paulo, na suprema casa legislativa da 
Uniao! Se o P.R.P. dos Srs. Rodrigues Alves, Rubiao Junior, 
Cincinato Braga e outros nao consultou previamente o Se- 
nador Alfredo Ellis e a bancada federal e nao convocou demo- 
craticamente a Convenqao partidaria, foi porque sabia anteci- 
padamente que, o Senador Ellis, a bancada federal e o Partido, 
enfim nao entrariam no cambalacho vergonhoso, para assegurar 
ao Sr. Rodrigues Alves a futura Presidencia da Republica! 

O Senador Ellis jamais pactuaria com isso! 
Dai, terem resolvido tudo a revelia dos federa's, que deve- 

riam se expor no cenario do Rio de Janeiro, ante a atitude des- 
primorosa do P.R.P. 

O Senador Alfredo Ellis, apesar da sua viva inteligencia 
e da sua aguda sensibilidade, com a sua experienc'a politica, nao 
viu esse golpe, com todas as suas minucias dos bastidores. Ele 
nao percebeu que, esse passe de magica politica, pela qual a 
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orientaqao do P.R.P., que a seu ver se "avacalhdra", transigin- 
do e aceitando o noine de Wenceslau Braz, tinha, por objetivo 
remoto, mas direto, assegurar o concurso decisive de Minas, 
para a candidatura do Conselheiro Rodrigues Alves, que fazia 
esse "cambalacho" pouco confessavel, sob a mascara e a capa dos 
interesses materiais de S. Paulo, que nao podia continuar no sa- 
crificio da oposiqao a Uniao. 

Isso quer dizer, em resumo, que, a traiqao criminosa foi co- 
metida, nao em beueficio de S. Paulo, mas visando uma pessoa! 
Nao era possivel que, dado o feitio moral do Senador Ellis, 
pactuasse ele com essa iniquidade. Assim se elegeu o sr. Wen- 
ceslau, como se sabe. Rste mineiro governou de 1914 a 1913. 
Governou bem! Mas, em 1917, Minas Gerais tendo tido a Pre- 
sidencia da Republica, com o Sr. Wenceslau, devia eleger um 
paulista, Minas ia pagar a conta resultante do "cambalacho" 
de 1913. Nessa ocasiao, era Presidente de Sao Paulo o Sr. 
Altino Arantes. fiste e que deveria ter sido o candidate, aponta- 
do por Sao Paulo. Se o tivesse sido, estaria tudo justificado! 
Seria por Sao Paulo! Sao Paulo tudo merece! Por Sao Paulo 
sacrifica-se tudo! Pois se, ate a vida, que e o bem mais precioso, 
de bom grado sacrifica-se, por Sao Paulo; o resto nao deve ser 
poupado! Mas, tal nao se deu. Minas, lealmente, pagou a conta, 
mas esta se transformou nos "trinta dinheiros", quando se viu 
que, a traicjao do P.R.P. tinha sido cometida, para beueficio do 
nome do Conselheiro Rodrigues Alves, o politico, que menos 
podia se aproveitar da traicao! Sao Paulo foi sacrificado! Perdia 
a nossa terra uma oportunidade de, fazer galgar mais um pau- 
lista, a presidencia da Republica, linicamente para satisfazer a 
vaidade de um anciao de 70 anos, ja na ante-sala da agoma! O 
candidate, que deveria ter recebido a conta, que Minas pagava, 
com lealdade, deveria ter sido o sr. Altino Arantes, uma das 
mais lucidas inteligencias, que tenho conhecido, mas ungido de 
uma fraqueza extraordinaria, de uma timidez notavel, ao lado 
de uma cultura literaria dificil de ser igualada e de um espirito 
unico de bondade, de tolerancia e de cordura. Sempre tive o sr. 
Altino Arantes, em alta conta e nao sei como explicar o fato 
lamentavel de haver sido esse intelectual um dos que pediram, 
para nossa sagrada terra, as algemas da nefanda intervenqao fe- 
deral ! Pressao partidaria do glorioso P.R.P. nao seria possi- 
vel, em face do passado desse partido, que, em 1910 e em, 1932, 
se mostrou contra as interven^oes. So posso explicar esse la- 
lamentavel fato, pela estremada fraqueza do citado politico, a 
qual so ela poderia ter feito com que, ele, cedendo a pressao in- 
fame de politicos sem idoneidade, sem tradiqoes paulistas, tenha 
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se abaixado aos pes dos poderes federals rogando o chicote da 
intervenqao. Nao ha mal, que justifique essa suprema ignomi- 
nia! Se ha algmn mal o proprio povo paulista que o faqa desa- 
parecer! Em 23 de Maio de 32, nos, o povo paulista nao fize- 
mos um governo? Se o povo nao acorrer ao chamado desses po- 
liticos, e que esses intervencionistas nao tern a populaqao ao sen 
lado. Se nao a tern, e que sao anti-democratas, querendo resol- 
ver fascisticamente, sem o povo. 

Mas, quando se deu a eleiqao do Conselheiro Rodrigues Al- 
ves, ja o politico do Imperio agonisava, pois morreu pouco de - 
pois, sem haver governado. Sao Paulo foi miseravelmiente sar 
crificado, mas os responsaveis pelo sacrificio, passarao a His- 
toria, como reprobos marcados. O Conselheiro ja estava send, 
ao ser apresentado o seu nome; nesse caso, houve um crime 
ignominioso, pelo qual os interesses de S. Paulo foram sacrifi- 
cados, em beneficio de uma familia. Quem teria sido responsa- 
vel por esse crime ? Parece que os autores disso foram os filhos 
do conselheiro! Teriam sido? Urge, para hem da Historia que, 
a verdade apareqa. Nao posso crer que, eles tenham tido esse 
procedimento desprinioroso! Mas, como se poderia explicar 
que, em 1913, o Conselheiro Rodrigues Alves, confessava em 
carta a Ruy Barbosa que ; 

f' Sinto, por em, que vai me faltando o vigor para as grandes 
responsabilidades da adsmnistragdo". (Francolino Cameu e 
Alves de Souza - "Politicos e estadistas contemporaneos", 239). 

Se, em 1913, ja Rodrigues Alves se dava por incapaz, ima- 
gine-se 5 anos depois! Foi um mumia, que o P.R.P. indicou e 
elegeu para Presidente da Republica! Os familiares do Conse- 
lheiro saberiam bem que, ele agonizava, mas apesar disso, dolo- 
samente teriam feito com que, S. Paulo perdesse a vaza! O 
candidate paulista devia ter sido o Sr. Altino Arantes, entao 
Presidente de S. Paulo, file, entao, na casa dos quarenta anos, 
com sua grande inteligenc'a, em pleno vigor de sua fecunda ope- 
rosidade, com a sua inexcedivel cultura literaria, a sua experien- 
cia no governo do Estado "leader", seria o candidate paulista, 
sem competidor possivel. A ambiqao de mando e de posiqoes 
de muitos e a excessiva modestia do proprio Sr. Altino Arantes, 
fizeram com que o P.R.P. indicasse o nome ilustre, mas ja mo- 
ribundo do Conselheiro Rodrigues Alves. O Presidente Delfim 
Moreira, fez nova eleiqao, para o cargo de Supremo Magistra- 
do. Eu penso que, nesse caso, S. Paulo deveria ter feito nova 
indicaqao. Parece que, os condutores da politica paulista, nao 
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primaram pela inteligencia, pelo amjor a S. Paulo e abandona- 
ram inexplicadamcnte o prelio. Ai terminou a lealdade de 
Minas. Teria havido desidia? Inhabilidade ? Fraqueza dos 
paulistas? Falta de amor a S. Paulo? Demasiada modestia do 
Sr. Altino Arantes? Pressao irresistivel de formidavel ambiqao 
alheia? Talvez tudo, em complexo lamentavel e culposo, o qual, 
no momento, poderia ter passado por confusao natural, mas isso 
a Historia nao perdoa, depois de ter apurado! Nao se pense que, 
eu sou contra o Conselheiro Rodrigues Alves, pelo contrario, 
pois tenho por ele, grande admiraqao! Acho que, esse Conse- 
lheiro do Imperio foi umi grande Presidente da Republica! 
Foi mesmo dos melhores, que teve o Brasil, que deve imenso 
a esse insigne politico de Guaratingueta ! file teve o merito entre 
muitos outros de haver revelado grandes nomes, nos seus ser- 
vices relevantes prestados ao pais! file merece bem uma es 
tatua, na Capital Federal! E' precise, porem, nao exagerar! Se 
o Brasil muito deve ao ilustre Conselheiro Rodrigues Alves, 
S. Paulo nada deve, pois, durante o periodo governativo desse 
eminente Presidente da Republica, o unico serviqo feito em Sao 
Paulo pela Uniao, foi o alargamento da bitola da Central, de 
Cruzeiro a cidade de S. Paulo, sendo conservado, entretanto, o 
mesmo leito ferroviario, apesar de seus imensos defeitos. Com 
S. Paulo, "econom'a de palitos", para se aprimorar a "sala de 
visitas", a chamada "cidade maravilhosa"! 

Ha a versao de que, o Conselheiro foi contra o Convenio de 
Taubate, mas, nao deve ser verdadeira essa asserqao; pelo me- 
nos, o Senador Ellis, que foi testemunha de tudo depoe publica- 
mente, dizendo o contrario, como se ve do seguinte trecho de 
um seu discurso: 

"Mas, Sr. Presidente, nao comprehendo que haja solugao de con- 
tinuidade, quando se assigna um convenio ou um contracto. Elle nao 
assignou senao como representante do Estado de Minas e tanto interesse 
S. Ex. tinlha, que veio chamar a attengao para sua acgao favoravel ao 
mesmo Convenio, fora do seu Estado, procurando demover o venerando 
Conselheiro Rodrigues Alves do proposito que estava de hostilizar a va- 
lorizagao do cafe, conforme nesse telegrama declara. Por que nao fez o 
o mesmo em seu Estado? 

Veriho contestar a S. Ex. nesse particular. S. Ex. nao podia demo- 
ver o Conselheiro Rodrigues Alves nesse ponto, porque eUe nunca foi 
infenso a valorizagao do cafe. O pranteado paulista, oppunha-se a criagao 
da Caixa de Conversao, de accordo com o seu Ministro da Fazenda, Sr. 
Dr. Leopoldo de Bulhoes, por se tratar de alterar o valor da moeda, cou- 



— 399 — 

sa que os 3 Estados nao podiam fazer. Posso trazer o meu testemunho, 
porque, nessa questao fui o representante do Estado, nesta Casa e nesta tri- 
buna, quando se tratou do assumpto, assim como sempre tenho sido o 
unico a tratar de todas as valorizaqoes do cafe, recebi de S. Ex... 

O Sr. Paulo de Frontin — O que nao impediu que o orador official 
commettesse a injustiga de nao citar o nome de V. Ex. 

O Sr. Alfredo Ellis — O nobre Senador bem comprehende que o 
prato nao e para quem o faz. A proposito desse aparte, depois farei al- 
gumas consideragoes. 

Quando se tratou da primeira valorizagao do cafe, o Sr. Conselheiro 
Rodrigues Alves mandou um representante directo seu tratar commigo 
da questao, pondo-se inteiramente a disposigao da defesa de nosso princi- 
pal producto, desde que nos abrissemos mao da creagao da Caixa de 
Conversao. Entendia elle que se podia chegar, sem ser por esse meio, 
ao mesmo rezultado e ao mesmo fim. 

Eu nao podia, absolutamente acceitar uma proposta dessa natureza, 
uma vez que o Partido que eu aqui representava, entendia que essas duas 
questoes estavam intima e indissoluvelmente conjugadas e que o empres- 
timo feito no estrangeiro para valorizar o producto iria elevar o cambio 
e, portanto, retirar as vantagens que por ventura adviessem da alta e da 
riqueza do cafe. E foi por esse motivo que nos nao pudemos acceitar o offe- 
recimento do Sr. Conselheiro Rodrigues Alves. 

Eis a razao porque fago a reclamagao, afim de que el'a conste dos 
Annais e da iraprensa do pais. A interpretagao dada a attitude do espi- 
rito superior do Conselheiro Rodrigues, Alves nao e fiel. S. Ex. NUNCA 
CONCORRERIA PARA DESVALORIZAR O CAFfi". 

(V. nota da pag. 200). 

* 
He ^ 

Assim, foi escolhido e eleito o Sr. Epitacio Pessoa, que, 
so em 1919 comegou a govemar e que, o fez ate 1922, quando 
empossou o Sr. Bernardes, mineiro, pois S. Paulo tendo perdido 
a vaza, por morte de Rodrigues Alves e tendo pessoas pouco in- 
teligentes e pouco solertes na orientaqao de sua politica, teve que, 
apoiar Minas no seguinte periodo. Com Epitacio Pessoa no go- 
verno da Naqao, a situagao nao foi ma, para o Senador Alfredo 
Ellis, que tinha sido amigo e colega do Presidente da Republica 
no Congresso Constituinte. O Senador Ellis era, cada vez, mais 
abandonado, pela direqao do P.R.P. Sem nucleo eleitoral pro- 
prio no Estado de S. Paulo, o Senador Ellis via desaparecerem da 
suprema diregao partidaria, seus velhos amigos e companheiros 
dos prodromos da Republica. Bernardino, seu velho amigo, 
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havia morrido, em 1915. Rubiao Junior desaparecera nessa 
ocasiao, mais ou menos. Cerqueira Cezar morrera em 1911. 
Glycerio morrera em 1916, Campos Salles em 1914. Olavo Egy- 
dio, Siqueira Campos, Joao Baptista, Almeida Nogueira, Costa 
Junior e outros, aos poucos tinham desaparecido do cenario po 
litico. Outros ficaram, como Jorge Tibiriqa, Lacerda Franco, 
Rodolpho Miranda, Altino Arantes, Washington Luis, Fernan- 
do Prestes, Carlos de Campos, Dino Bueno, Arnolfo de Azevedo, 
Cardoso de Almeida e outros. Mas, o Senador Ellis, nao mais 
podendo vir a S. Paulo, a cujo clima de montanha, frio, umido e 
inconstante, ele adaptado ao do literal quente e firme, havia se 
desacostumado, perdia, como o Antheu da lenda, o contacto 
com a teryz."mater" e com isso, fora tambem, aos poucos progres- 
sivamente se afastando da politica estadual do P.R.P. e do go- 
verno do Estado de S. Paulo, com os seus novos homens politicos. 

S. Paulo poderia ter excluido o sen representante da cadeira 
senatorial, pois o mandate do Senador Ellis terminava em 1917. 
O Partido, com o poder estadual, que se perpetuava em suas 
macs, desde que tombara o regime monarquico, havia montado, 
com perfeiqao, sua maquina eleitoral, de modo que, esta, fun- 
cionando com regularidade absoluta, elegia todos seus recomen- 
dados. O Partido, em S. Paulo, era uma potencia, atingindo 
mesmo um poder mistico e formidavel, de verdadeiro Santo 
Oficio de uma moderna Inquisiqao, ou um absoluto "soviet" de 
um regime Leninista. Quern incorresse na contrariedade do 
Partido, estava, com isso, posto no "Index". O Senador Ellis, 
com aquele sen discurso e suas palavras candentes contra o Par- 
tido, havia afrontado a ira dos potentados paulistas, pondo em 
risco a sua Cadeira senatorial. Mas, apesar de tudo, o Partido 
ainda respeitava o vulto magestatico do sen embaixador no 
Senado da Republica. Nao ousava o Partido, por mais poderoso 
que fosse, indicar outro politico, para a curul senatorial! Temia 
o Partido a forqa moral do velho paulista, vindo das sombrias 
catacumbas republicanas, dos tempos em que, a Propaganda 
balbuciava a liberdade. Temia o Partido afastar o velho paulis- 
ta, encanecido no serviqo do povo de sua terra, com uma vida 
sem uma nodoa e defensor imperterrito da democracia. Foi. em 
grande parte por isso que, o Partido nao considerou como indis- 
ciplina os gestos abruptos e violentos do Senador Ellis e passou 
uma esponja nos incidentes de 1913, reelegeu, em 1918, o seu 
embaixador no Senado, quando, no ano anterior havia ele ter- 
minado o seu mandato no Senado. Nao fora uma Canossa para 
o Partido! Fora antes, um ato inteligente e elegante do velho 
jequitiba paulista, que era o sempre renovado c o sempre reflo- 
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rido P.R.P., o glorioso simbolo do passado republicano de Sao 
Paulo. 

O Senador Alfredo Ellis, aplacado na sua ira, contra o 
Partido, cedera a agao aniainadora do tempo e a aqao corrosiva 
dos sens familiares, principalmente de seu genro, Dr. Palmeira 
Ripper, homem, que, embora muito mais expansive e comuni- 
cativo, que o velho paulista, era mais calmo e dispunha de nota- 
vel e equilibrado bom senso, aos poucos, se foi reconciliando com 
a gloriosa agremiaqao politica de S. Paulo, ate que, em 1920, 
ja nao mais havia sombras de ressentimentos. Alem disso, acon- 
tecia que, no Partido, o qual se renovava incessantemente, na 
sua diregao, havia agora a voz de Carlos de Campos, ilustre filho 
de Bernardino, velho amigo e audosissimo companheiro de Al- 
fredo Ellis, Carlos de Campos, que o velho Senador conhecera 
ainda menino era um prestigioso chefe na comissao Diretora do 
P.R.P. e seu nome, pela tradicao, que representava, pela sua ful- 
gurante inteligencia, pelo seu genio de artista harmonioso e sen- 
timental, e pela sua inexcedivel bondade, e afabilidade, era o de 
uma pessoa, que desarmava qualquer animosidade. Vinha ele 
aumentar a boa vontade que, o velho Partido manifestava, para 
com o seu representante no Senado da Republica, ja evidenciada 
pela sabia orientaqao do sempre lucido Altino Arantes, dos 
politicos, a quem o Senador Ellis mais estimava. 

Assim, quando da escolha de Epitacio Pessoa, para o pe- 
riodo de 1919 a 1922, um dos designados para votar em nome de 
S. Paulo, foi o Senador Alfredo Ellis. Foi indiscutivelmente um 
gesto de grande elegancia politica de Altino Arantes entao Pre- 
sidente de S. Paulo. Nao era possivel deixar de corresponder a 
essa manifestagao magnifica do "fair play" do Presidente Al- 
tino. O Senador Alfredo Ellis, ainda abalado, pela sua dedica- 
c;ao a Ruy Barbosa, so ante um ataque profundamente injusto 
do ilustre baiano a Altino Arantes, e que nao teve mais hesita- 
9ao e aceitando a incumbencia, que Ihe fora confiada, pelo nobre 
Presidente de S. Paulo, votou em Epitacio Pessoa, (1). Fora 
uma grande vitoria de Palmeira Ripper e minha, pois que mui- 

(1) O VOTO DO SR. ALFREDO ELLIS NA CONVENCAO 
NACIONAL 

A attitude do sr. Alfredo Ellis, na Conven^ao Nacional, 
dando o seu voto ao sr. senador Epitacio Pessoa, pareceu a 
muitos uma especie de subserviencia ao Partido Republicano 
Paulista, suib-serviencia que ninguem poderia esperar do rijo 
caracter do illustre senador por S. Paulo, tanto mais quango 
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tos esfor^os dispendemos para tirar o Senador Ellis da orbita 
fascinadora de Ruy Barbosa. 

Nao se pense que, o Senador Ellis votou em Epitacio Pes- 
soa, sem provocar um movimento de surpresa da imprensa e do 
povo carioca. Seu ato, recebendo um mandate imperative do 
Presidente de S. Paulo e o executando, d evotar em candidate 
oposto a Ruy Barbosa, seu antigo companheiro de chapa do Par- 
tido Liberal, fez resultar um certo movimento de estranheza na 
imprensa carioca! Entao, o Sr. Assis Chateaubriand, em termos 
pouco cortezes, criticou o procedimento do velho Parlamentar 
Piratiningano, abandonando o seu velho companheiro de cam- 
panha civilista, para acompanhar o indicado pelo oficialismo de 
S. Paulo, (2). A resposta do Senador Ellis foi instantanea! 
Essa resposta veiu rapida e fulgurante como um raio! Foi como 
se se tivesse tocado no ponto nevralgico do Senador Ellis! file 
mandou ao Sr. Chateauhriand, signatario de um artigO' no "0 
Jornal", a proposito da escolha do Sr. Epitacio, as suas testemu- 
nhas para um duelo de morte. O truculento Coronel Rocha 
Lima e o General Gabino Bezouro, este mais calmo e pacifico, 
procuraram o Sr. Chauteaubriand afim de que, este explicasse 
as suas intenqoes, ao escrever o artigo incriminado ou escolhesse 
as armas, para uma reparaqao violenta, em campo de honra. O 
espirito romantico do Senador Ellis era um pouco anacronico, 
embora se casasse bem com sua verticalidade, sempre erecta de 
homem esguio, magro e alto, ainda embalado pelas antigas len- 
das do "Amadis de Gaula", impelindo-o para as soluqoes vio- 
lentas das suas contendas, as quais deveriam ser resodvidas, sem- 

o velho companheiro do sr. Ruy Barbosa, dias antes da reu- 
niao do Senado, insistira em declarar que estaria com o sena- 
dor bahiano, mesmo a custa da sua situagao na politica 
paulista. 

Os actos, porem, do sr. Alfredo Ellis, sao todos explica- 
veis. E a curiosidade publica pode ficar satisfeita, lendo o 
que, sobre elles o sr. Ellis disse aos nossos presados colle- 
gas da " GA2ETA DE NOTICIAS ", numa entrevista que 
reproduzimos a seguir: " 

— Eu pretendia, por occasiao da votagao nominal, mesmo com a 
desobriga do sr. conselheiro Ruy Barbosa aos seus adeptos, tomar a pala- 
vra para explicar a razao pela qual me achava inhibido de votar no 
egregio brazileiro para presidente da Republica. 

Pretendia historiar os factos occorridos por occasiao da successao 
presidencial em 1913, quando o aureolado nome de Ruy Barbosa surgiu 
da consciencia nacional com o do velho chefe propagandista da Republica, 
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pre, pelas normas da velha cavalaria. Chateaubriand, homem 
moderno, resolveu o caso por meio de suas testemunhas, os Srs. 
Julio de Mesquita e Edmundo Bittencourt, que depois de 5 bo- 
ras de conferencia, com as testemunhas do Senador Ellis la- 
vraram uma ata na qual o Sr. Chateaubriand declarava que suas 
palavras nao haviam sido escritas com "animus injuriandi". 
Isso liquidou a questao e na mente do altaneiro paulista nao fi- 
cou nenhum ressentimento contra o jovem jornalista paraibano. 

Epitacio Pessoa era, como todo nortista, inteligente, vivis- 
simo, loquaz, de percepgao aguda, etc. Com tais dotes, nao 
podia deixar de fazer bom governo, com tintas acentuadas de 
grande regionalismo! Patrocinando injustificada, mas explica- 
velmente, problemas nordestinos, referentes as obras contra as 
secas, nos quais enterrou, inutilmente, centenas de milhares de 
contos de reis! Ao lado desse regionalismo nordestino, Epita- 
cio Pessoa, com notavel clarividencia, embora tardiamente, com 
exito empreendeu a terceira valorizaqao do cafe. 

Pode-se mesmo asseverar que, o paraibano Epitacio Pessoa 
fez mais por S. Paulo do que todos os presidentes paulistas 
reunidos. Rodrigues Alves, nome tao" enaltecido em S. Paulo, 
nada fez pelo nosso Estado, o mesmo se podendo dizer, em re- 
laqao a Campos Salles, a Prudente de Moraes e a Washington 
Luis! O problema do cafe, tendo contra sua soluqao pleiteada 
pelo Presidente Jorge Tibiriga, que deveria levar a bom termo o 
Convenio de Taubate, so foi resolvido a contento dos paulistas, 
depois de imensasjlificuldades, contra o Ministro Leopoldo Bu- 
Ihoes e o governo do Conselheiro Rodrigues Alves, como vimos 

senador Francisco Glycerio, para o quadriennio presidencial de 1914 a 
1918. 

Recordaria a allianqa entre os dous Estados, Minas e S. Paulo, feita 
pelo conselheiro Francisco de Paula Rodrigues Alves e coronel Bueno 
Brandao, para a apresentagao do dr. Wenceslau Braz. 

A Convengao Nacional, de julho de 1913, constituida da maioria dos 
municipios do Brazil, indicou os nomes de Ruy Barbosa para presidente 
e o meu para vice-presidente. 

Levantada a candidatura Wenceslau Braz, nao hesitei em romper 
francamente contra a diregao politica do meu Estado, por julgar que 
S. Paulo nao podia abrir solugao de continuidade na orientagao anterior, 
sustentando com inexcedivel brilho a candidatura civilista contra a ma- 
rechalicia. 

Profliguei com a maior violencia, em varios discursos, que estao 
nos annaes do Senado, essa politica, producto da allianga dos dous pode- 
rosos Estados. 
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alhures neste trabalho. O Conselheiro Rodrigues Alves reali- 
zou um belissimo governo para o pais inteiro, com a vacina 
obrigatoria, com o programa naval do Almirante Noronha e com 
a representa^ao externa, confiada ao insigne Barao do Rio Bran- 
co, personalidade de grande destaque, nao obstante as acerbas 
criticas de Oliveira Lima, nas suas "Menwrias", que na sua ma- 
ledicencia, tambem envolve o nome do emerito Conselheiro Ro- 
drigues Alves. Mas, foi a cidade do Rio de Janeiro, a parte mais 
bafejada pelo governo do Conselheiro, que a saneou, com Os- 
waldo Cruz e a embelezou com o engenheiro Passes. Mas, para 
S. Paulo, sua terra, nada! Cbnsta ate que ele nao conhecia si- 
quer uma arvore de cafe, que ele possuia muitos milhares, mas 
que, as via de longe! Seu irmao, Cel. Virgilio e que as conhecia 
deperto! Sera verdade? Prudente, Campos Salles e Washing- 
ton Luis tambem nao pregaram uma estaca em S. Paulo, onde 
o que existe de federal, e apenas bomba de sucqao, para arreca- 
dar do paulista, afim de inutilmente proporcionar, produqao e 
povoamento das terras deserticas de alhures e visivelmente, sem 
a menor possibilidade. E' o que, os da Uniao fazem, ate hoje, 
com S. Paulo, desde os tempos imjperiais! Querem nivelar por 
baixo! Nesse sentido tern girado toda a politica da Uniao. Eis 
o que se passa agora com o D.N.C.! Assim, foi facil a Epita- 
cio Pessoa fazer mais por S. Paulo do que todos os 4 reunidos. 
Sim, porque se os 4 nada fizeram, nao seria dificil fazer mais! 

Assim, auxiliado por Pi res do Rio, uma das mentalidades 
mais pujantes, que tenho conhecido e de quern aprendi muita 
cousa util e pelo Conde Siciliano, Epitacio Pessoa apreendeu. 

So mais tarde, depois dehaver fracassado a organisagao do Parti- 
do Republicano Liberal, sob a chefia do integro brazileiro, por conselho 
de s. exT, resolvi acceitar o convite para reitegrar-me no seio do Partido 
Republicano Paulista. 

Preferi, entao, o ostracismo, para acompanhar Ruy Barbosa. 
Dentre os companheiros da primeira bora, so me resta na trajectoria 

final o integro e valoroso amigo, deputado Galeao Carvalhal. 
Reintegrado no seio do Partido Republicano Paulista, tive a noti- 

cia de haver sido nomeado para fazer parte da Convengao Nacional. 
Convencido de ter o Estado de S Paulo posto a margem a candida- 

tura Ruy Barbosa, por nao ter nos seus representantes encontrado apoio 
e acolhida para ella, entre os " leaders " da politica nacional, resolvi con- 
ferenciar com o presidente do Estado, porque estava disposto a votar no 
nome do senador Ruy Barbosa. 

Procurando o presidente de S. Paulo, declarei-lhe, com a maxima 
franqueza, que nao podia acompanhar o voto da representaqao paulista. 
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com maravilhosa lucidez e com espantosa rapidez, o problema 
do cafe, resolvendo-o, a contento de S. Paulo, que pela unica vez, 
na sua secular historia, teve motivos para olhar, com gratidao 
para o governo central. Nos veremos, em outro capitulo deste 
trabalho, como o Presidente Epitacio se fez querido de todos os 
paulistas, promovendo a terceira valorizaqao do cafe. O Sena- 
dor Ellis nao viu, com a idade, o seu temperamento e a sua in- 
dole se modificarem. file era ainda o mesmo cardo vivo, irrita- 
do, explosivo, ardoroso, franco em demasia, arrebatado, impa- 
ciente, aflito, exagerado, nervoso, sempre corajoso nas afirma- 
tivas, e nas atitudes, muitas vezes bruscas e incompreensiveis, 
as quais avanqadas, delas nao mais podia recuar. Dir-se-ia que 
nele, o celta nao morria! O sangue galense, que herdara vi- 
brava sempre! 

Durante o governo Epitacio, por afastamento do Senador 
mineiro Bueno de Paiva, entao Vice Presidente da Republica, 
o embaixador paulista no Senado federal, foi elevado a Presi- 
dencia da Comissao de Finanqas do Senado. O Senador Ellis 
nao ocultava a super-estimaqao, em que tinha esse cargo, que 
ele procurava demasiadamente enaltecer todas as vezes que, ti- 
nha ocasiao. Certa vez, o Senador Ellis, tratava, no Senado, do 
caso da S. Paulo Railway e criticava, com veemencia, um ato 
ministerial, tendo tido um incidente, com o entao Ministro Pires 
do Rio, o qual o proprio Senador Ellis relatou ao Senado da 
forma seguinte: 

"... entendi que me cumpria chamar a attengao do Sr. Ministro, que 
tao facilmente attendia a reclamagao ultima da Ingleza, dando-lhe tarifa 

porque entendia que devia, por coherencia, admiragao e estima consagra- 
das a Ruy Barbosa, adoptar a sua candidatura. 

Conscio da quebra de disciplina desse acto, estava resolvido a re- 
nunciar o meu mandate de senador. 

Respondeu-me o dr. Altino Arantes nestes termos: 
" O ve'ho chefe republicano tern carta branca, ampla liberdade para 

votar no grande brazileiro. Em caso algum acceitaria a renuncia de 
uma cadeira que tern sido honrada pelo velho chefe da propaganda". 

Agradecendo a concessao feita com tanta nobreza e fidalguia, com- 
pareci a sessao preparatoria no dia 22, declarando a todos os convencio- 
nais que me perguntavam, que votaria no senador Ruy Barbosa. 

Varios amigos perguntaram-me nessa occasiao, se ao meu conheci- 
mento havia chegado a existencia de uma carta do senador Ruy Barbosa 
ao dr. Nilo Peganha, contendo violentos e injustos conccitos contra o dr. 
Altino Arantes, presidente de S. Paulo. 

Ignorava, de fato, a existencia desse documento. 
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cambial. Escrevi a S. Ex. uma carta delicada, attenciosa, louvando nao 
so a introdugao do seu relatorio ao Presidente da Republica, como pedin- 
do a S. Ex. que informasse que novos elemcntos tinha para aquella 
concessao. Eu estava firmado no relatorio feito pelos 3 engenheiros de,- 
monstrando que a Ingleza nao tem direito a concessao, como vou mos- 
trar. Claro e que, si o engenheiro chefe da Inspectoria dessa estrada de 
ferro vem contradizer esse relatorio, precise saber o motive porque o 
Sr. Ministro da Viagao pende mais para a opiniao do Sr. Palhano de 
Jesus e poe a margem o relatorio apresentado por uma commissao no- 
meada por S. Ex. Trago aqui, para mostrar ao Senado a resposta do Mi- 
nistro. Foi esta: — dentro de um enveloppe um trecho ou apara de 
jornal, trazendo o parecer do Sr. Palhano de Jesus, junto a este cartao 
em que S. Ex. diz simplesmente o seguinte; "Com as saudagoes cordiais 
do J. Pires do Rio". Nem uma palavra mais! (o orador exhibe um re- 
talho de jornal preso a um cartao. 

Nao era o paulista que se dirigia ao Ministro da Viagao, nao era o 
Senador que se dirigia ao Miinistro, era o Presidente da Comissao de 
Finangas do Senado que se dirigia ao Ministro, solicitando amavelmente a 
exposigao dos argumentos que conduziram S. Ex. a mudar de opiniao. A 
resposta foi simplesmente a que mostrei. Diante desse pouco caso, enten- 
di-me com o Sr. 1.° Secretario da Mesa, afim de que levasse o facto ao 
conhecimento do Sr. Presidente da Republica, porque nao queria que S. 
Ex., meu amigo e de quem sou amigo sincere, suppuzesse que, fazendo 
eu qualquer observagao a um Ministro seu, pretendesse aggredir o Pre- 
sidente da Republica. Naturalmente, Sr. Presidente, o Sr. Presidente da 
Republica fez qualquer observagao ao Ministro da Viagao, por quanto, 
na 4." feira seguinte, as 7 horas da noite, era eu chamado ao telephone, 
apoz o despacho ministerial. Attendendo como me cumpria, um official 

Lendo os jornaes da tarde, de volta para o hotel, deparei na ' A 
NOTICIA", com um trecho sob a epigrapihe "A Carta", que dizia o 
seguinte: 

" Esse documento exprime o sentir de Ruy Barbosa, em relagao ao 
momento actual. 

Declara que nao foi e nao e candidate a presidencia da Republica, 
mas sente a necessidade de communicar ao primeiro chefe politico que 
adoptou a sua candidatura, levantada pelos jornaes, que nao acceitara, de 
maneira alguma, o nome do sr. Altino Arantes, a quem ataca nos termos 
mais desabridos. E termina dizendo que a candidatura Altino e a guerra 
e contra ella fara uma campanha muito mais terrivel do que a do civilis- 
mo e cujas consequencias nao pode sequer medir nem prever ". 

Suppondo ter havido exagero na interpretagao do pensamento do 
eminente senador bahiano, pedi para o dia seguinte ao " leader " da ban- 
cada paulista na outra casa do Congresso, o illustre sr. dr. Carlos de 
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de gabinete, ou um funcionario do Ministerio da Viacao, perguntou se 
fallava com o Senador por S. Paulo. 

Respondi-lhe que sim. 
" O Sr. Ministro" —• acrescentou elle — " manda dizer que esixira 

V. Ex. amanha das 10 boras ao meio-dia, no seu gabinete 
Excusado e dizer, Sr. Presidente, que minha resposta foi fulminan- 

te. Nao tenho mesmo temperamento muito paciente. Nao provoco nin- 
guem; adopto sempre essa norma. Mas nao engeito briga, como diz o 
nosso caboclo no interior. Declarei que nao ia. As posigoes estavam in- 
vertidas, Sr. Presidente. Si o Sr. Pires do Rio chamasse o seu patricio 
particularmente, para dar-lhe qualquer informagao, e claro que seria 
attendido promptamente, com a gentileza com que procuro attendee a 
todos. Si S. Ex. fosse a minha casa, encontraria as portas e o coragao 
abertos, mesmo que S. Ex. nao fosse Ministro, porque assim costumo 
acolher a todos quantos me procuram, mas Sr. Presidente, um Ministro 
marcar boras ao Presidente da Commissao de Finangas para estar no 
seu Gabinete, demonstra que S. Ex. nao conhece o seu lugar e o meu, ou 
entao desconhece tambem o conceito philosophico que esta occulto e en- 
casulado naquella lendo do Icaro. 

S. Ex. esta muito equivocado. O Presidente da Commissao de Fi- 
nangas pode chamar qualquer Ministro a vir prestar informagoes ao Con- 
gresso, mas o Ministro e que nao pode chamar um Senador a sua casa, 
nem ao seu Gabinete, para prestar-lhe informagoes 

Era injusto o Senador Ellis, ao extravazar o seu julgamen- 
to sobre Pires do Rio, que naturalmente, assoberbado pelo tra- 
balbo do Ministerio, nao teve realmente a suficiente considera- 
Qao, pelo alto cargo, ocupado pelo Senador paulista. fiste, natu- 

Campos uma conferencia que foi presenciada pelos deputados Carvalhal c 
Palmeira Ripper. 

Perguntando ao dr. Carlos de Campos se nao tinha havido cxaggero 
da parte do jorna1, a proposito do trecho acima citado, affirmou-me s. 
ex. que "a apreciagao do jornalista estava aquem da violencia dos termos 
empregados pelo senador Ruy Barbosa contra a pessoa do dr. Altino 
Arantes. 

Disse-me mais o sr. dr. Carlos de Campos, "que a carta tinha sido 
escripta pelo senador Ruy Barbosa e dirigida ao dr. Nilo Peganha, tendo 
sido a mesma mostrada aos drs. Raul Soares, Astolpho Dutra e a elle 
tambem. 

A vista dessa affirmativa, declarei a s. ex. que desistia da faculdade 
que me havia sido concedida fidalgamente pelo presidente de Sao Paulo, 
de votar como pretendia no nome de Ruy Barbosa na Convengao. 

Nao podia fazel-o porque o meu voto significaria applauso, apoio 
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ralmente super-estimava a graduaqao de Presidente da Comis- 
sao de Finanqas do Senado, que, para o Senador Ellis era o nivel 
mais elevado da Republica, depois do de Presidente do Execu- 
tivo. Desse raciocinio, evidentemente exagerado, veio a profun- 
deza do ressentimento contra o Ministro da Via^ao do Sr. Epi- 
tacio Pessoa, o qual nao havia tido, para com o titular do cargo 
legislative, a consideraqao que ele deveria merecer. Entretan- 
to, Pires do Rio foi um dos melhores Ministros da era epita- 
ciana! Raras vezes vi alguem tao culto e com tao justa visao 
material das cousas economicas! Tive muito contacto com essa 
eminente personalidade, que me ensinou muita cousa! Errou, 
por certo, muitas vezes! No caso das obras contra a seca do 
Nordeste, Pires do Rio, lamentavelmente, errou, mas acertou 
bem no caso da "Itahira Iron" e a ele devo, em boa parte, a con- 
vicqao arraigada, que possuo de que o Brasil por enquanto so 
pode exportar qualquer especie de minerio, pelo vale do Rio Do- 
ce; bem como do erro economico que e Volta Redonda. O Se- 
nador Ellis se equivocou no julgamento que, fez a respeito do 
Ministro Pires do Rio. 

aos conceitos emittidos contra o chefe do meu Estado, cujo governo tenho 
apoiado, de quem tambem sou amigo. 

Tendo recebido tao valiosa concessao sem que della resultasse perda. 
de mandato, nao podia corresponder com uma grosseria brutal e revol- 
tante, fazendo recahir sobre o agressor a vantagem que havia sido facul- 
tada pela victima injustamente atacada nessa carta. 

Ninguem mais do que eu lamenta nao ter podido levar o nome de 
Ruy Barbosa, para presidente da Republica, considerando-o como o con- 
sidero, o maior dos brasileiros. 

Da entrevista do sr. Alfredo Ellis com a " GAZETAse conclue 
que s. ex. se dispuzera a ficar ao lado do sr. Ruy Barbosa, ate o ultimo 
extremo; que nesse sentido procurou o sr. Altino Arantes ao qual expoz 
as suas resolucbes; que o presidente de S. Paulo, abrindo mao da disciplina 
partidaria, deu ao Sr. Ellis plena liberdade de accao. E mais que o sr Ellis 
teve posteriormente conhecimento de uma carta do sr. Ruy, dirigida ao sr. 
Nilo, na qual o eminente bahiano atacava o sr. Altino Arantes nos termos 
mais desabridos. 

Isto posto, o sr. Alfredo Ellis verificou que enquanto o chefe do seu 
Estado, o sr. Altino Arantes, procedia com uma nobreza digna dos mais 
justos elogios, permitindo-lhe dar o seu voto ao sr. Ruy, o sr. Ruy inju- 
riava o sr. Altino! 

Um espirito educado no amor da justiga, uma consciencia equilibrada 
como a do sr. Ellis, nao podia hesitar: votou de accordo com o sr Altino. 

Parece-nos desnecessario elogiar a conducta do velho republicano... 



Capitulo XXX 

O PARTI DO LIBERAL 

O Partido Liberal foi fruto da incompreensao do Brasil, onde 
os partidos nacionais sao absurdos, impossiveis de serem leva- 
dos a termo. Numa federa^ao, os Partidos devem imperiosa- 
mente ser regionais, visto como nao se pode acomodar harmo- 
nicamente, com as partes heterogeneas, que, as vezes tem inte- 
resses antagonicos, uma as outras. Eis, por exemplo, o Rio Gran- 
de do Norte, a querer proteger aduaneiramente o sal, da sua 
produqao e o Rio Grande do Sul, consumidor desse produto, a 
querer liberta-Io. Como conciliar em um so Partido, esses dois 
interesses viscerais contrarios? Ainda agora, estamos vendo a 
esdruxula organiza^ao nacional chamada U.D.N. A secgao pau- 
lista quer uma orienta^ao, as demais querem outra! Como as 
conciliar? Tenho a impressao de que a U.D.N. foi formada uni- 
camente, em torno de um nome, como candidato a Presidencia 
da Republica, e que, passada a situagao, que trazia ligadas as 
partes constituidoras da U.D.N., compostas das diversas U.D.N. 
regionais, estas se desgarraram, conservando unicamente um la- 
qo aparente, para satisfazer a legislaqao vigente. Os franceses 
tem um ditado, que bem se pode aplicar a situaqao dos Parti- 
dos Nacionais no Brasil "chassez le naturel, il reviendra au gal- 
lop". Assim, os partidos regionais, apesar de comprimidos pela 
lei eleitoral vigente, tenderao forqadamente a so cuidar dos inte- 
resses das diversas regioes brasileiras. Mas que, o Senador Ellis 
nao visse isso, seria natural, o que admira e que, Ruy Barbosa, 
o afamado genio da sabedoria, nao tivesse vista, e inteligencia, 
para esse panorama corriqueiro da realidade brasileira, e que e 
indisculpavel. Resultado: o fracasso mais absolute ! Poderao, 
os que, obnublados por um nacionalismo de fachada e fora de 
forma, ainda pensarem nas possibilidades dos partidos nacio- 
nais, trazer a baila os fatos seguintes; 

a) Nos tempos imperiais, este mesmo pais tinha par- 
tidos, que se revezavam no poder. 

b) Na Federaqao Norte americana sempre existiram 
dois partidos, que se alternavam no poder central. 

c) Mesmo entre nos, o Partido Republicano Conserva- 
dor de Pinheiro Machado, que governou o pais, durante algum 
tempo parecia exteriormente ser nacional. 

Nao tem razao os obnublados! 
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__Vejamos: Nos tempos imperials, quando tinhamos um 
governo rigidamente unitario, os Partidos so tinham disso, os 
nomes. Eram rotulos, que serviam de denomina^ao aos agrupa- 
mentos politicos, Nao havia nada mais parecido com um libe- 
ral, do que um conservador. As grandes reformas liberais fo- 
ram executadas, pelos conservadores, de modo que, os dois Par- 
tidos eram "farinha do mesmo saco", ou "vinho da mesma pipa". 
Ja Holanda Cavalcanti dizia que, nada havia tao parecido com 
um "luzia", do que um "saquarema". Assim, no Imperio nao 
havia Partido, havia agrupamentos, que se degladiavam pelas 
posigoes. Era, de fato, um agregado unico, dividido em duas 
secqoes, mas com os mesmos programas e os mesmos homens, 
os quais, como Olinda ou como Abaete, eram em liberais, ora 
eram conservadores, com as mesmas ideias, os mesmos prin- 
cipios. 

Na Federaqao norte-americana, os Partidos sao compos- 
tos de pequenas organizaqoes federadas, como o pais, em torno 
de um nome, que so.tern ocasiao de aparecer, funcionando, 
das eleiqoes federais. Isso se da muito raramente! Fora disso, 
sao essas pequenas organizaqoes estatais, que agem, conservan- 
do os nomes de "republicanos" ou " demo era fas". Os Partidos 
nao funcionando, senao acidentalmente no ambito nacional, sao 
de fato, regionais, que se coligam no momento precise, sob uma 
denominaqao geral. 

Em sintese, la, os partidos sao simplesmente rotulados de 
nacionais, quando, entretanto, a coligaqao dos Partidos regio- 
nais se faz impossivel, pela disparidade antagonica de objetivos, 
formam-se coligaqoes diferentes, em torno de principios parti- 
culares a cada regiao. Acabamos de ter a prova absoluta do 
afirmado acima, com a cisao verificada no Partido Democrata. 
Todo o "solid south" isto e, a terra do algodao, do sul dos Es- 
tados Unidos, que, antes fazia parte do Partido Democrata, dele 
se desgarrou, em virtude de haver Truman estabelecido, como 
ponto partidario a democracia racial, em relaqao aos negros, 
cousa que contrariava, de um modo absolute, a orientaqao dos 
Estados sulinos. Com isso, eles formaram uma nova agremia- 
qao e pleitearam a eleiqao presidencial com um novo candidato, 
Mr. Thormond. 

O P.R.C. de Pinheiro Machado foi vigente, tambem como 
coligaqao de grupos partidario's regionais, nao para tornar apli- 
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cado um principio de ordem geral, nem para materializar uma 
diretriz economica ou social, mas unicamente para elevar pes- 
soas ou grupos de pessoas. fisse personalista P.R.C., que do- 
minou a politica nacional, de 1909 a 1914, mais ou menos, nao 
era propriamente uma coligaqao de partidos regionais, mas sim 
de governos estaduais ou de oligarquias estaduais, os quais, 
tendo em maos os tezouros dos Estados e as forqas publicas es- 
taduais, nunca perdiam as eleiqoes. A reuniao dessas oligar- 
quias, ou desses governos, em torno do Patrdo do Morro da 
Graga", que distribuia os cargos publicos federais e estaduais, 
dava ao P.R.C., o qual nao era um Partido, mas uma ficqao de 
um Partido de uma grande importancia. Nao objectivava ele, ne- 
nhuma ideologia economica, ou social, por isso, era antes um 
cla, organizado, ou um agrupamento de pessoas, do que um 
Partido politico, na sadia concepqao do termo. O Partido Li- 
beral nao seria isso ! Os que o haviam concebido, queriam um 
Partido unitario, estribado em ideias e em principios rigidos e 
inamolgaveis ! Que santa ingenuidade! Ruy Barbosa, o genio, 
o homem cultissimo, nao via isso! Nao havia um so Tezouro 
estadual, para o alimentar! 

Nao havia uma so maquina eleitoral regional governamen- 
tal para o sustentar! 

Enfim, o Partido Liberal era visceralmente inviavel. 
Em 1913 for fundado o Partido Liberal, em antagonism© 

com o Partido Conservador. Ruy Barbosa o chefiava, mas, en- 
tao, ja nao era possivel ao genial brasileiro se valer do arga- 
mento da primeira campanha ruyista, contra o militarismo do 
Partido Conservador, o agrupamento politico do emerito Pi- 
nheiro Machado, o voluntarioso Hernan Cortez de bombachas, 
que, como os maiores "conquistadores" espanhois, chefiava com 
mao firmissima, com uma forqa gigantesca de vontade indo- 
mita e com uma habilidade dirigente, fora de qualquer duvida. 
Sim, porque Ruy Barbosa e os civilistas diziam que o Marechal 
Hermes seria o inicio do militarismo, que, fatalmente, iria esta- 
belecer no Brasil o regime da ditadura militar, com sacrificio 
da democracia civil. Sobre esse raciocinip, Ruy estabeleceu to- 
do o principio civilista, que animou, com avassalador espirito 
toda a brilhante campanha civilista dos Parlamentos, da Im- 
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prensa e da opiniao publica, etc. Fracassou essa base civilis- 
ta, diante do fato patente de, tambem o Partido Conservador 
apresentar, agora, um candidate civil, o Sr. Wenceslau Braz, 
desmetindo as " Cassandras" parlamentares ruyistas, que, com 
convic^ao diziam que, o Marechal Hermes seria o primeiro mi- 
litar de uma serie de soldados politicos, que iriam implantar 
o caudilbismo entre nos, com o sacrificio de nossa democracia 
civil, como acima ja ficou dito. Assim, desmentidos, os civilis- 
tas perderam a forqa da opiniao publica temerosa, ate entao, 
do militarismo ameaqante. Com isso, se defrontaram os dois 
Partidos igualmente civilistas, apenas o Conservador era ante- 
revisionista e o Liberal era revisionista da Constituiqao de 91, 
no sentido centralizador. Sim, por que, Ruy era centralizadoi. 
enquanto que, Pinheiro Machado, o intemerato gaucho, sempre 
com a melhor doutrina, era descentralizador. Basta isso, para 
tazer pender as nossas acentuadas preferencias, para o Partido 
orientado, pelo descemralizador gaucho. Isso teria concorrido, 
em boa parte, para que S. Paulo e a politica do P.R.P. tives- 
sem abandonado a causa de Ruy. Havia desaparecido o motivo 
ideologico para que, S. Paulo continuasse alinhado com Ruy. 
Nao havia mais o antagonismo de principios com os hermistas! 

S. Paulo, por outro lado tinha e tern grandes e viscerais 
interesses pela descentralizaqao, de modo que Ruy, sendo cen- 
tralizador e revisonista, deveria estar em campo oposto ao de 
S. Paulo. Assim, me parece acertada, mesmo sob o ponto de 
vista doutrinario, a nova orientaqao politica de S. Paulo e do 
P.R.P. Creio que, foi por isso que, o grande estadista Campos 
Salles, um dos grandes expoentes da descentralizaqao, se ali- 
nhou nas legioes de Pinheiro Machado. O velho idealismo do 
magno propagandista da Republica, teria -sido a causa da sua 
ligaqao com o hermismo, para isso nada tendo pesado a sua avan- 
cada idade, como de ordinario, atribuem o seu passo politico! 
O Senador Ellis nao tendo perfilhado a orientaqao do seu Par- 
tido, nem seguido a politica do seu Estado, e nao tendo sido um 
dos campeoes da descentralizaqao, achou e com certa raz.ao, 
que nao Ihe ficava bem, realizar uma marcha atras, virando a 
casaca, com o abandono dos seus companheiros de luta. Assim 
tambem pensou Galeao Carvalhal, o "leader" paulista na Ca- 
mara Federal, que acompanhou o Senador Ellis na sua atitude 
para com Ruy Barbosa. O caso era muito grave e exigia que, 
todos fossem ouvidos, devendo ser bem discutida e analisada a 
complexa situaqao, pois ela envolvia mais de um aspecto doutri- 
nario, que se contradiziam. Nao seria possivel, sem abdicaqao 
completa do seu intelecto, que o Senador Ellis e o Deputado 
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Galeao Carvalhal seguissem, a orientaqao partidaria, que era, apa- 
rentemente, vergonhosa, sem terem sido ouvidos e sem terem po- 
dido manifestar o que pensavam a respeito. O erro do Partido 
foi tomar uma decisao de tamanha gravidade, a qual importava 
em mudanca da sua politica federal, sem ouvir os que ja ha- 
viam assumido posigoes, que impressionavam a opiniao publica. 
Exigir que, os Senadores e Deputados federals fizessem o pa- 
pel de "aiacalhados", perante essa opiniao publica, que neles 
mantinha seus olhos curiosos, era demais! Eu penso que, as ce- 
nas, que se projetaram entao no quadro politico do momento, 
nao se basearam, em principios doutrinarios, mas sim, persona- 
listicamente. Assim deveriam ter agido o Senador Ellis e o De- 
putado Galeao Carvalhal, empolgados, muito mais, pela vincada 
personalidade de Ruy Barbosa do que pelo, que ele represen- 
tava, como expoente de uma doutrina, que nao era a que mais 
convinha a S. Paulo. Dest'arte, os Parlamentares citados nao 
aceitaram a nova orientagao partidaria e a nova posiqao politica 
do seu Estado, continuando com Ruy. Nao os recriminemos por 
isso, pois a opiniao publica nacional tambem se deixara hipnoti- 
zar, pelo verbo flamante do antigo Conselheiro do regime im- 
perial. O Senador Ellis e o Deputado Carvalhal, assim influ- 
enciados por esse vulto marcado de genio intelectual, que havia, 
durante anos, batalhado nas mesmas trincheiras que eles, ainda 
envolvidos na mesma atmosfera dessa opiniao publica, apaixo- 
nada e fanatizada, nao podiam "virwr a casaca"! Alem disso, os 
aspectos doutrinarios da questao, em materia de revisionismo e 
de descentralizacao, nao eram tao evidentes que, pudessem im- 
pressionar a opiniao publica, de modo que, ela se deixou levar 
pelo personalismo ruyista. Da mesma maneira teriam agido o 
Senador Alfredo Ellis e o Deputado Galeao Carvalhal, que as- 
sim, nao so teriam abandonado a melhor doutrina, como tam- 
bem abandonaram o seu Partido e o seu Estado. Havendo o 
Senador Ellis sido, depois de Ruy, o politico, que mais batalha- 
ra, em prol da causa civilista, se irmanando apaixonadamente, 
mais ainda no ruysmo, propriamente dito, do que no civilismo, 
perfilhado pelo P.R.P. estava naturalmente indicado, para ser 
o Cyrineu de Ruy Barbosa, na segunda cruzada, que se iria ini- 
ciar. file, o Parlamentar paulista, nao havia renegade o Mestre, 
nem mesmo quando o seu Estado, o seu Partido e a sua gente 
Ihe viravam as costas! Foi ele isolado, com seu querido amigo 
Galeao Carvalhal e com o seu genro o deputado Palmeira Rip- 
per, que se conservou fiel a antiga posi^ao, ao lado de Ruy Bar- 
bosa, mesmo contra os interesses doutrinarios do seu Estado! 
Assim, a opiniao publica considerava com justeza o Senador 
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Ellis, como o "brillant second", de Ruy Barbosa. E ele o foi 
de fato, pois na Convenqao de 27 de Julho do Partido Liberal, 
ele foi o "leader" ativo e dinamico. Foi essa opiniao publica, 
que determinou que, o Senador Ellis seria o parceiro de chapa 
de Ruy. Ele se impoz, pela sua atitude sempre reta e desassom- 
brada. Essa determinaqao da onda psicologica ruyista, que 
avassalava todo o povo brasileiro, foi homologada por essa Con- 
venqao do Partido Liberal, a qual foi presidida pelo intemerato 
e honesto Deputado Galeao Carvalhal e realizada, entre os cre- 
denciados representantes dos nucleos desse Partido, espalhados 
em todo o pais. Mas esse resultado dessa Convenqao, nao tinha 
para o amparar nenhum Governo Estadual. Nao haviam obti- 
do nenhuma so adesao oficial! Com isso, Ruy Barbosa e Alfre- 
do Ellis resolveram nao prosseguir na campanha e desistir da 
candidatura, em Manifesto, de 28 de Dezembro de 1913, o qual 
ja esta publicado no livro " Politic os e Estadistas Contempo- 
raneos" de Francolino Cameu e Alves de Souza nas paginas 
246 a 255. Essa desistencia, aplacando a onda do ruyismo, fez 
com que, o Sr. Wenceslau Braz fosse eleito, sem competidor. 



Capituw) XXXI 

VIT6RIAS 

O Senador Alfredo Ellis deveria se sentir um homem feliz 
ao atingir a velhice! file havia bem cumprido a missao que se 
havia imposto. Na mocidade fora um bandeirante oitocentista 
e juntamente com seu tio e sogro, o Visconde da Cunha Bueno, 
penetrara os sertoes, devassara selvas, plantara lavouras, abri- 
ra fazendas, etc. " e se mans terra houvera, Id chegara; fora bem 
digno de seus maiores! Ainda nessa vigorosa e ja longiqua mo- 
cidade, pregara a Republica e fora um dos apostolos magnos 
do novo regime. Depois lutara materialmente, expondo a vida 
e promovendo rebelioes, para consolidar a Republica, ao lado de 
Floriano Peixoto e de Bernardino de Campos. Vira todos os seus 
objetivos realizados; conquistara vitorias, em todos os prelios 
em que se empenhara! 

Ainda, depois, ja no Senado, empreendera 3 campanhas 
capitals: 

a) a do cafe, a qual foi concretizada por um projeto de 
sua autoria, datado de 1903, o qual engloba principios econo- 
micos que ate hoje, meio seculo depois, ainda sao unicos invo- 
cados, pelas muitas valorizaqoes e defesa do do produto, que se 
tern feito. Ainda a respeito do cafe, o Senador Ellis, como se 
podera ver em outro capitulo deste trabalho, manifestou-se con- 
tra o projeto Sampaio Vidal, que formou o germe do futuro 
D.N.C., de tao desastrada existencia, como se presencia. 

b) a da Docas de Santos, cujos objetivos foram total- 
mente atingidos, com a futura encampa^ao, que o Estado de Sao 
Paulo, se propoe a realizar, de acordo com a mensagem nesse 
sentido, que, em 1948 o Executive paulista dirigiu ao Legisla- 
tive Estadual. 

c) a da S. Paulo Railway, tambem coroada de retum- 
bante vitoria, concretizada pela encampa^ao da estrada pela 
Uniao. 

Com essas 3 nitidas vitorias, conseguidas pelas campanhas 
do Senador Ellis, sagrou-se ele como um general vitorioso, em 
batalhas travadas, as vezes concomitantemente, no redondel do 
Senado Federal. Dir-se-ia que, o Senador nao poderia ter adi- 
vinhado o sucesso de suas campanhas, o qual so teve lugar 22 
anos apoz o falecimento do velho Parlamentar! E' claro que, 
ele nao poderia ter previsto que, a vitoria viria, quase um quar- 
to de seculo depois de sua morte, mas o Senador ja se satisfazia 
e isso Ihe dava imensa e euforica felicidade, em ter a consciencia 
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de sen dever cumprido. Alem disso, ele sabia e me repetia sem- 
pre, que, o esforqo por ele dispendido, a energia por ele gasta, 
os perigos e sofrimentos, por ele enfrentados, etc., ainda que, 
nao produzissem resultados imediatos, ainda que, parecessem 
terem sido malbaratados, de futuro haveriam de frutificar, de 
modo que, nada teria sido feito em vao. O Senador plantava 
carvalho e nao couve! O seu temperamento de homem apres- 
sado, aflito, ansiado e impaciente, fazia com que ele desejasse ver 
o resultado imediato e como a decisao demorasse, ele muito se 
aborrecia por isso. O fato de ter esse resultado vindo muito de- 
pois do passamento do Senador, embora o tivesse aborrecido, 
nao fazia com que, o Parlamentar paulista dele desesperasse. O 
Senador Ellis bem sabia que, as vitorias teriam de vir! Poderiam 
demorar, mas a fatalidade economica nao falha nunca! O seu 
aborrecimento era em razao de seu genio impulsivo e agoniado, 
no qual a sofreguidao e a pressa eram as linhas mais marcadas. 
Mas a tristeza de ver a sua gente, os seus conterraneos, os la- 
vradores, como ele e o seu Partido, nao terem a menor conside- 
qao, para com ele, que se evidenciava um sacrificado em holo- 
causto a S. Paulo, temperava de crepe, aquele aborrecimento, no 
qual estava sempre mergulhado, o velho Parlamentar paulista. 
Mas, mesmo assim, amargurado e desiludido, pelas muitas des- 
consideraqoes, mortificado e abatido pelas ingratidoes, o Parla- 
mentar paulista conservava o velho entusiasmo, outorgado pelo 
seu temperamento, eivado de etema mocidade. Dele, dizia en- 
tao, mais ou menos, nessa epoca, o ilustre jornalista Mario Ro- 
drigues, no seu livro "Babel", 180; 

" Nada, contudo, ainda me impressionou mais no Senado de hoje, 
do que a eterna juventude do Sr. Alfredo Ellis. Nao imaginava encon- 
trar naquella idade a febre do enthusiasmo que assim compoe o garbo 
cavalheiresco, os desgarres varonis, o entono galhardo desse septuage- 
nario moqo. Calculo que o representante de S. Paulo tenha sido a meio 
seculo, entregue aos reptos e a propaganda. Valeria legioes. Bias atraz, 
apoz uma enorme lista de creditos, proporcionou-se discussao na alta 
Casa do Congresso do projeto que manda erigir as estatuas a Deodoro, 
Benjamim Constant e Rodrigues Alves. 

Levantou-se o velho republicano. O assumpto nao inspiraria voos 
alem da critica sobre a opportunidade da iniciativa ou o valor dos cib 
dadaos que a homenagem alcanQava. Um erudito de arte salientaria, em 
conceitos serenos a daretriz da escultura que apanha os factos e so reve- 
rencia os homens que influem no desenrolar dos acontecimentos, para os 
associar em relevo accessorio. O Sr. Alfredo Ellis, profligou a injusti- 
qa das preferencias historicas. Salientou quanto convinha estabelecer um 
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criterio de sequencia uniforme no se anteciparem as premios da poste- 
ridade. Muito bem! Mas fel-o com uma vibragao tal que parecia eletri- 
zado de um interesse propria. Sua voz reboava chispando. Quem o ou- 
visse a distancia, supporia achar-se proximo a um incendio de adloles- 
cencia apaixcnada, cujas fagulhas multiplicam as estrellas do ceu. Frc- 
quentemente, a quaisquer propositos a cena reproduz-se de maneira a 
perpertuar o paradoxo vulcanico dentro da Sibeira enregelada. Sempre 
que o observo, a algidez dos outros, mumificados na mocidade, o oon- 
traste assombra-me. Num, a fe que se communica, ha uma alma que 
lucta e confia, a " facies" de um gentilhomem. Noutros ha a fatali- 
dade dos destinos gelatinosos. O septuagenario demonstra ter SO annos 
menos; os mo^os passaram os setenta sem um resquicio de animo. Sao 
symbolos das phases antagonicas em que appareceram. Um, emergiu do 
bom tempo. O outro encarou a desesperanqa no camanho. Ninguem sabe 
como me deslumlbram as constantes ressurreiqdes do Snr. Alfredo Ellis, 
moduladas pelos tragos de sua elegancia de oampeador. 

E' o fogo das lareiras sobre a neve. A athmosphera do regelo crea 
a faypocondria, o desalento, a angustia da invernada acerba. Logo, a 
labareda se forma, cresce, sobe. Um hausto de optimismo penetra o co- 
ragao aquecido pouco a pouco. E, embora ao derredor, os lobos uivem 
e as vozes tragicas da natureza marquem de angustias recalcadas a tre- 
va que conspira, ganha-se saude so em olhar as chamas confortadoras. 

Nesta Republica, felizes os que sanham!... " 

fisse escrito, lembrando o perfil do tribuno paulista, era um 
generoso balsamo para a sua ulcerada alma. Mas, a gente do 
seu Estado nao via isso e para o Parlamentar vitorioso, em tan- 
tos prelios, so outorgava esqueeimento. Um jornal do Rm, no- 
ticiando no ano de 1925 o aniversario do Senador, dizia, depois 
de uma grande serie de adjetivos enfileirados: 

" O illuslre brasileiro terd hoje, sem duvida, opportuni- 
d-ade de ver uinda uma vez como o pals Ihe reconhece todod 
esses titulos que envolvem o seu nome na admiragdo e do res- 
peito dos brasileiros". 

Rsse respeito e essa admiraqao eram apenas, em teoria, vis- 
lumbrados, apenas pela generosidade do articulista. Nada dis- 
so existia, ou, pelo menos, nao aparecia! O Senador Ellis sen- 
tia essa atmosfera de injustigas e de despeitado silencio, que fa- 
ziam propositadamente, em torno de seu nome. A esse evidente 
descaso, que faziam do velho batalhador, os entao novos poli- 
ticos do Partido Republicano Paulista, se ajuntava sincroniza- 
da, a profunda ingratidao da lavoura paulista, pelas suas asso- 
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ciaqoes de classe, nao se lembrando do encanecido lidador, em 
prol da defesa do cafe. Isso fez com que, no Senado, um dia, 
fosse proferido o seguinte discurso, em abono do que acima fi- 
cou dito: 

"O Sr. Paulo de Frontin — O que nao impediu que o orador offi- 
cial commettesse a injustiga de nao citar o nome de V. Excia. 

O Sr. Aljredo Ellis — O nobre Senador comprehende que o prato 
nao e para quem o faz. A proposito desse aparte, depois farei algumas 
consideragdes  

Sr. Presidente, o aparte de meu nobre amigo, eminente Senador pelo 
Districto Federal, cuja amizadie eu prezo muito e a quem consagro gran- 
de admiragao pelo seu bello talento e pelo seu espirito de iniciativa, lar- 
go e criador, me proporciona ensejo de dizer que nao estranho nao se 
ter feito referencia alguma a meu nome nesta campanha de valorizagao 
do cafe. Pelo contrario, ja esperava. 

Ja tive occasiao de vir a esta tribuna, por mais de uma vez, para 
impedir que me negassem pelo menos, a iniciativa consignada em 1918 
para a segunda diefesa do cafe. 

0 Sr. Paulo de Frontin — Ainda no ano passado, V. Ex. se empe- 
nhou nesse sentido. 

O Sr. Alfredo Ellis —• Em relatorio, Sr. Presidente, o Ex-Secre- 
tario da Fazenda de S. Paulo, o Sr. Dr. Cardoso de Almeida, fez refe- 
rencia a grande vantagem da segunda defesa do cafe. E, nessa occa- 
siao, S. Ex. attribuiu a varios outros o concurso prestado para a gran- 
de operagao, deixando-me em ultimo lugar, com um pequeninissimo qui- 
nhao e por muito favor. 

Nao sei porque negam-me sempre o reconhecimento do pouco que 
fago. Nao digo isto por vaidade, absolutamente. Estou muito habitua- 
do as injustigas da sorte. Era preciso que eu nao estivesse ha longos 
annos exercendo a profissao de medico, para desconhecer o quanto e 
fardo pesado, neste mundo, o fardo da gratidao e como e raro esse sen- 
timento. 

E' como o radium nas jazidas da consciencia humana. 
Sr. Presidente, naquella occasiao, nao me pude conter e vim a esta 

tribuna reinvindicar a iniciativa da medida, tendo tido a felicidade de ver 
as minhas palavras reafirmadas e corroborados pelos meus illustres col- 
legas da Commissao de Finangas, como pelo operoso relator que tantoi 
me auxiliou, quando propuz no seio da Commiissao o projecto de emis- 
sao de 150 mil contos destinados exclusivamente a compra de 4 milhoes 
de saccas de cafe. 

O Sr. Dr. Wesceslau Braz deu-me a honra de me chamar e de me 
ouvir. Em poucas palavras, conhecedor do assumpto porquanto outra 
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cousa nao tendo sdo em toda minha vida senao lavrador de cafe, ex- 
puz o piano a S. Ex. demonstrando a efficacia da medida e os lucrols 
que naturalmente adviriam ao pals, principalmente a Uniao, que nenhum 
prejuizo teria, desde que a titulo de emprestimo, fornecesse essa quantia 
ao Estado de S. Paulo, para compra de cafe. Demonstrei por A-|-B 
que os lucros seriam immediatos e remotos. Imediatos porque a medida 
impediria que os torradores americanos se apoderassem da safra de cafe 
que estava atirada, sem defesa, no mercado. Remotos porque se salvava 
o apparelhamento que e essa immensa lavoura de cafe, representando 
para o estrangeiro o assombro economico de seculo, embora seja jelle 
desconhecido para a maior parte, senao a unanimidade dos brasileiros. 

Realmente, e uma cousa notavel que, rouitas -vezes, quern menos 
conhece a cidade onde vive e justamente o habitante dessa cidade. As- 
sim, quern menos conhece Londres e o londrino, da mesma forma que 
quern menos conhece a importancia da lavoura de cafe e o brasileiro. 

Como ja tive muitas occasioes de dizer desta tribuna, mesmo no Se- 
nado, a maioria de seus membros, senao a unanimidade conhecem unica- 
mente o cafe da salinha quando o ingerem addicionando no agucar de 
Pernambuco ou de Cannpos. Entretanto, Sr. Presidente, uma das prin- 
cipais vantagens que a Nagao colhe pelas maos bemfazejas do Sr. Pre- 
sidente da Republica ahi esta patente. S. Ex. ensinou ao pais inteiro que 
o cafe nao e um producto paulista, mas um producto nacional; e a nossa 
fonte de ouro e nos precisamos defender nao o producto paulista, mas o 
nosso sangue, a nossa vida porque elle e a nossa principal riqueza. 

NAO EXISTE NO MUNDO MINA DE OURO QUE SE FOS- 
SA COMPARAR A LAVOURA DO CAKfi. 

Mas, ate hoje, os elementos de defesa do cafe tern sido nullos e essa 
defesa tern sido feita intercaladamente, quando deviamos organizar ou 
executar um piano de defesa perene, permanentemente, que nos assegu- 
rasse um jorro certo de SO milhoes de esterlinos, anualmente, nos nossos 
orgamentos. 

Entretanto, Sr. Presidente, o torrador americano, certo de nossa 
fraqueza, vendo que esse producto e atirado, sem defesa, em uma ou duas 
pragas do pais, concentra nellas seus esforgos e marca-lhe o prego. 

Seria, porem, tao facil assegurar a defesa desse producto. 
Bastaria que, reproduzindo-se o mesmo Convenio de Taubate, com 

a intengao de o executar se congregassem os representantes de S. Paulo, 
Minas e Rio de Janeiro, destinando, senao a sobre taxa inteira, ao menos 
uma porcentagem, para a creagao de um institute que tivesse por fim 
fornecer recursos bancarios para a diefesa do cafe. (O futuro institute 
do cafe, de natureza estadual). 

A operagao seria tao simples que os americanos poderiam inutilmen- 
te quebrar a cabega ou cansar os miolos, para nos vencerem na lucta. 
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Elks se apoderam da nossa safra, porque quem compra ao pobre e quem 
marca o pre^o. 

Sr. Presidente, na epoca em que a safra aflui ao mercado, ha ne- 
cessidade de muito dinheiro. Os lavradores precisam pagar seus colo- 
nos, que se tornam exigentes, nao so porque desejam receber o que Ihe 
e devido, como tambem porque assumiram compromissos com o commer- 
cio que Ihes fornece recursos para a manutengao de suas familias. Alem 
disso, as estradas de ferro, nao transportam sem receber os fretes. Por 
essas razdes e motives a rapida affluencia de safra no primeiro semes- 
tre, correspondendo a 2|3, senao 3)4 partes que deveria ser distribuida 
pelo anno todo. 

O que acontece e que o commissario de cafe, que ainda conserva o 
mesmo papel de banqueiro dos tempos coloniais, o commissario de cafe 
ve os seus recursos se exgotarem, nao podendo fazer face a safra dos 
fazendeiros. Quer dizer que ha um verdadeiro panico na praga. £ pre- 
cise fazer-se dinheiro. O fazendeiro saca para pagar os colonos; o colo- 
no, urgido pelo commerciante, tambem urgido pelos seus compromissos... 

Enfim, Sr. Presidente, e uma engrenagem contplicada, que fun- 
ciona enquanto o americano espera, friamente, o momento em que a ava- 
lanche da exportagao venha esmagar-nos. 

Nao ha Institute de credito, nao ha a warrantagem, de modo que, 
enquanto o comissario dispoe de recursos, enfrenta a situagao, mas che- 
ga o momento em que elle e forgado a entregar o producto e ahi come- 
gam os torradores americanos a marcar o prego nas taboas da Exchange 
Office de Nova York, considerando-nos como se fossemos colonos da 
costa da Africa. E nao se reage, nem se pode reagir, porque nao temos 
recursos. Lamento (respondendo a um aparte do nobre Senador pelo 
Districto Federal, a proposito justamente de minha intervengao o anno 
passado, desta tribuna, para ver se era possivel salvar aquella safra), 
lamento nesses incidentes para a baixa, decorridos do anno passado ate 
hoje, que nao tivesse o Sr. Presidente da Republica ido fazer in loco o 
estudo, o exame do problema, como agora o fez, attendendo os avisos 
que Ihe fiz desta tribuna. 

Se as medidas hoje executadas tivessem sido postas em pratica na- 
quella epoca, quando eu gageiro previdente annunciei a tempestade; se 
naquella ocasiao o Governo Federal, com o Governo Estadual em agao 
comhinada e conjunta tivessem posto em pratica as medidas hoje reali- 
zadas, claro e, em logar do torrador americano levar o nosso cafe, a 
safra inteira, por 6 centavos a libra, a teria adquirido pagando 12 cen- 
tavos, porque o consumidor americano ou o consumidor do cafe, paga 
la 24 a 25 centavos. 

Quer isso dizer que fomos desfalcados em 600 mil contos do nosso 
patrimonio! 
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Se tivessemos agido naquella epoca, se tivessemos impedido e evi- 
tado essa sangria colossal, estaria o paiz nesta situagao? 

0 Sr. Paulo de Frontin — fi o caso do " libertas quae sera tamen" 
0 Sr. Alfredo Ellis — Sim, sempre e tempo, enquanto a morte nao 

chega, de se ilaquear uma arteria cortada. 
O Sr. Presidente da Republica, indo a S. Paulo estudando os fac- 

tores do problema, verificou, naturalmente que era verdade o que venho 
affirmando desta tribuna, desde o anno passado, averiguando que o pia- 
no posto em execugao, conquanto ate certo ponto medrosamente, cautelo- 
samene, deu um resulado o augmento do prego de uma libra por sac|ca 
de cafe e que se a safra actual for de 10 ou 12 milhoes, lucramos duas 
libras a mais por sacca. 

Se esse piano tivesse sido ponto antes em execugao teria concorrido 
para favorecer nossa balanga commercial, concorrendo para o nosso or- 
gamento e nosso patrimonio, com mais 25 milhoes de esterlinos. Em todo 
o caso, como disse o nobre Senador; "Libertas quae sera tamen" 

Estou convencido de que a acgao do honrado Presidente da Repu- 
blica, Dr. Epitacio Pessoa, vai produzir optimos fructos e vai resolver 
o problema e posso desta tribuna dar uma noticia optimista para o paiz; 
elle deixou inscripto nos Annaes de S. Paulo e na gratidao daquelle po- 
vo a certeza de que nesse Estado ninguem mais trabalhara para, apesar 
do seu trabalho e suor, tornar-se cada vez mais pobre, beneficiando e en- 
riquecendo os torradores e industrials americanos que, com o seu peculio 
e o seu ouro nos sujeitara a uma verdadeira escravidao. 

De facto. Sr. Presidente, eu tive a iniciativa da segunda defesa do 
cafe e agora, louvando e aplaudindo a Sociedade de Agricultura que ga- 
Ihardamente recebeu o honrado Sr. Presidente da Republica, cumpre-me 
dizer ao paiz que fago coro a essa homenagem prestada ao supremo ma- 
gistrado, tanto mais quanto dessa sociedade, apesar do seu titulo, nem 
siquer recebi um cartao de agradecimento pelo facto de haver concorri- 
do para os grandes lucros que auferiram o Estado de S. Paulo e o The- 
souro Nacional... 

Trato rapidamente desse ponto, Sr. Presidente, apenas para ficar 
firmado nos Annaes, esse curioso facto, que nao constitui para mim 
orgulho, nem a elle me refiro com o intuito de pescar elogios. Nao os 
quero, mesmo porque chegariam tarde demais... 

Mas, Sr. Presidente, pedi e consegui, com o apoio e o concurso de 
meus illustres collegas da Commissao de Finangas, bem como dos meus 
pares do Senado, que attenderam a minha intervengao, 150 mil contos 
para a compra de 4 milhoes de saccas de cafe. 

Infelizmente, Sr. Presidente, dos 150 mil contos destinados a com- 
pra do cafe, o Sr. Ministro da Fazenda de entao, ratinhando o mais pos- 
sivel, so consignou 110 mil para o emprestimo a S. Paulo, dando 40 mil 
contos ao Banco do Brasil. 
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fisses 110 mil contos foram, porem, bem aproveitados. O Ex-Sc- 
cretario da Fazenda de entao, Sr. Dr. Cardoso de Almeida, comprou 
com essa importancia 3.000.000 de saccas de cafe, a maior parte na praca 
de Santos e uma pequena parte aqui na praga do Rio de Janeiro. Liqui- 
dada essa operagao, o Estado de S. Paulo devolveu integralmente a 
Uniao os 110 mil contos que havia recebido. 

E, anda ha poucos dias, menos de IS ou 20, o Sr. Dr. Luiz Arthur 
Varella, procurador do Estado de S. Paulo veiu, liquidar as ultimas 
contas com o Thesouro. 

Sei, por intermedio desse illustre funcionario do Thesouro de S. 
Paulo, que a Uniao auferiu dessa operagao lucres liquidos na importan- 
cia de 65.000:000$000 e o Estado de S. Paulo quantia igual. Quer dizer, 
Sr. Presidente, em sua simplicidade, que a Uniao recebeu 175,000:000$000 
e para o Thesouro do Estado entraram 65.000 ;000$000. Tive, Sr. Pre- 
sidente, uma grande satisfagao, ouvindo do Procurador do Estado essa 
resenha. Na minha carteira, porem, no meu archivo, nao existe nem os 
meus filhos netos encontrarao nenhum agradecimento, quer da Uniao, 
quer do Estado de S. Paulo. 

Nao venho provocar elogios; entretanto acho que tendo sido a ope- 
ragao de tal alcance, nao devera ficar o facto ignorado, pelo menos dos 
illustres collegas que prestaram o seu concurso, o seu auxlio, para que 
levassemos aos cofres da Uniao 175.000:000 000 de reis que serviram para 
atravessarmos a zona perigosa das nossas finangas do anno passado. 

Nao sei como seria possivel a administragao publica, se nao fossem 
esses lucros do cafe e a importancia paga pela Franga pelos navios ex- 
alemaes. 

Se maior tivesse sido a operagao, maiores e melhores seriam tambem 
os resultados porque, se para a primeira operagao concorreram factos 
extraordinarias como a geada, agora, tinhamos a certeza do exito, por- 
quanto a producgao era muito inferior ao consumo, de forma que sendo 
elle superior a offerta do producto e tendo o Brasil monopolio do cafe, 
produzindo 15^, 'da produgao mundial, podia impor o prego e em logar 
de receber 3 libras esterlinas por sacca, disputando-as ao torrador ame- 
ricano, poderiamos impor 4. E elles haviam de as pagar! 

Sr. Presdente, aguas passadas nao movem moinho. Eu aqui sou 
apenas o historiador. 

Podem ficar certos os meus honrados collegas de que nao me achei 
diminuido nem maguado pelo esquecimento de meu noroe nessa festa, 
ou pela proposital annullagao completa da minha acgao, como disse o 
meu illustre amigo, o Senador pelo Districto Federal. 

A consciencia do cumprimento do dever e o melhor premio e vale 
mais do que a homenagem que nem semipre traz o cunho da sinceri- 
dade e e disputada por outros que teem ambigao e que exigem que 
seus nomes figurem nos grandes lances das finangas do pais. Eu me 
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occupo estrictamente das minhas obrigagdes. Nunca disputei posigoes. 
Procuro ocupar dignamente e honradamente as que me sao distribuidas 
pelo meu Partido, defencfendo os interesses nao so politicos como de 
toda ordem, do meu Estado e os altos interesses da Patria. A Patria 
e a grande Mae. Se ella as vezes, como as nossas, e mais carinhosa para 
uns do que para outros de seus filhos, nao se segue dahi que aquelles a 
quern ella distribui menos cuidados e menos carinhos, deixe de estimal-a 
menos... 

Os apartes do nobre Senador pelo Districto Federal me levaram a 
tangenciar a minha pequena oragao. Queira desculpar-me o Senado si 
por ventura fiz annotagoes a margem da historia, tomando o seu pre- 

■cioso tempo. O meu tinico intuito, como disse desta tribuna e o de fazer 
coro com as homenagens que o supremo magisrado da Nagao esta rece- 
bendo no meu Estado. Levanto-me de tao longe, para atirar sobre a sua 
veneranda cabega, uma bragada de flores e dizer-lhe que alem de outros 
actos benemeritos, praticados por S. Ex., esse que acaba de realizar, 
affirmando ao Estado de S. Paulo a seguranga de sua defesa em prol 
do cafe, e um gesto que merece os aplausos e nao so de S. Paulo, mas do 
Brasil inteiro ". 

* 
* * 

A proposito da Docas de Santos, a sua vitoria so agora teve 
efetivagao definitiva, com o projecto de encampaqao a ser rea- 
lizada pelo Governo do Estado. Entretanto, no decorrer da 
Campanha contra a Docas, o Senador teve muitos altos e bai- 
xos, isto e, muitas vitorias e muitas derrotas. Assim, em pleno 
Governo Rodrigues Alves, o Poder Judiciario sentenciou a 
Companhia Docas de Santos a exibir os seus livros, de acordo 
com a lei, para ser fixado o seu capital, efetivamente empregado 
nas obras do porto de Santos e sobre isso ser calculada a por- 
centagem da sua renda liquida. fisse fato equivalia a uma vi- 
toria parcial, a qual parecia definitiva. Por isso, foi celebrada 
pelo Senador Ellis, com as seguintes palavras, proferidas em 
discurso no Senado, as quais eram o clamor da vitoria. 

" Sr. Presidente, em dada occasiao, e em certa epoca, um dos mais 
formosos talentos do Imperio, diante dos perigos que corria a vida do 
rei, ao iniciar os debates na Camara dos Deputados, principiou a sua 
oragao com estas palavras: "Louvado seja Deus, ainda vive o Rei!" 

Mais tarde, numa epoca sombria para o espirito e o coragao republi- 
canos, no dia 1 de Novembro de 1891, quando sobre a Republica esvoa- 
gavam os maiores perigos, um dos mais bellos talentos da actual geragao, 
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um dos coracoes mais democraticos, erguendo-se tambem da tribuna, 
principiava a sua ora^ao, com essas mesmissimas palavras: " Louvado 
seja Deus! Ainda vive o Congresso! 

Nenhum brasileiro, Sr. Presidente, deve ignorar esse facto. Quan- 
do o illustre Sr. Dr. Serzedello Correia pronunciou esta phrase no Con- 
gresso, estavamos sob a ameaga da dissolugao e sabiamos e sentiamos 
dentro da nossa alma republicana que a Constituigao, que havia sido 
promulgada, corria perigo de ser violada, como infelizmente e por des- 
graga o proclamador da Republica o fez. 

Pois betn, Sr. Presidente, hoje, levanto-me desta tribuna para re- 
petir a phrase historica: "Louvado seja Deus! Ainda vive a Justiga!" 

A questao Sr. Presidente, hontem julgada, em recurso de aggravo 
pelo Supremo Tribunal Federal, foi iniciada nesta Tribuna. Pode-se 
dizer que aqui teve o seu prologo; justo e, portanto que eu venha dizer 
algumas palavras sobre o seu epilogo hoje que ella esta terminada. 

Em primeiro logar, agradego do fundo da alma, a solidariedade, 
conquanto tacita, porem generosa, condescendente e affectuosa dos meus 
amigos e companheiros de bancada durante esta rude jornada. 

Tendo recebido delles a incumbencia de vir tratar e discutir o as- 
sumpto de magno interesse nao so para o Estado de S. Paulo, mas para 
o Brazil, suppuz e julguei que minhas forgas nao bastariam e se nao 
fosse o alento que delles recebi, e bem provavel e quase certo que a ta- 
refa teria sido ingente demais para os meus hombros e para a minha 
capacidado. 

Bem sabia que, no fundo, era uma questao de direito politico que se 
discutia. Sabem todos que eu nao sou jurisconsulto; entretanto, nao e 
preciso ser engenheiro ou mathematico para conhecer os principios ru- 
dimentares da Arithmetica; nao e preciso ser physico nem medico para 
conhecer tambem os principios gerais que regem a Physica e principal- 
mente a Biologia. Nao e preciso ser jurisconsulto para conhecer os prin- 
cipios do Direito, haja visto o brilhante talento de Manoel Victorino, que 
tanto iluminou a tribuna desta Casa. 

Affecta, como estava a questao ao juiz federal, Dr. Henrique Vaz 
Pinto Coelho lavrou a sua sentenga, 

Juiz pobre, integro, teve a rara felicidade de ver a mesma sentenga 
confirmada pelo mais alto tribunal do paiz. Atacado, vilipendiado no 
que um juiz tern de mais intimo e de mais sagrado, nao Ihe deve isso 
importar; pelo contrario. 

S. Ex. deve estar satisfeito porque as lettras dessa sentenga foram 
douradas pelo brilhante apoio, quase que unanime do Supremo Tribunal, 
transformando-a em um florao de gloria, para sua fe de officio de ma- 
gistrado honesto e digno. 

Bem sei que o juiz precisa de estoicismo, da abnegagao dos antigos 
martyres, quando desciam ao circo romano, para enfrentar as feras, 
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propositalmente guardadas, afitn de Ihes acirrarem a fornc e a fero- 
cidade. 

A esse nobilissimo juiz os meus applauses, o applause de uma cons- 
ciencia que nunca tergiversou, recta, firme e autera. 

Sr. Presidente, conta um jornal londrino que um dos seus corres- 
pondentes na Guerra do Oriente, em uffla tarde serena de Outubro, 
quando o sol mergulhava no Paclfico, lado a lado do heroico General 
japones Noji perguntou-lhe subitamente; 

— "General, quantos filhos tendes? 
O heroico e nobre soldado, extendendo a vista pelas silhuetas das 

fortalezas russas, com lagrimas na voa, mas com o rosto sereno e aus- 
tere, disse: 

— Tinha dous. Um morreu a frente de seu batalhao combatendo 
na batalha de Kiau-Chao, varado pela fuzilaria russa. Outro, matou-o 
a luz verde, (A cor symbolica da esperanga). 

Essq heroi fora commandando um batalhao de voluntarios a morte, 
com a incumbencia de cortar as cercas emmaranhadas de arame farpado. 
que impediam o ataque a infantaria japonesa. 

Offereceu-se e o General Noji deu-lhe o commando, declarando 
que elle levantaria o facho de luz verde para affirmar ao exercito japo- 
nez que os embaragos haviam desaparecido e que o ataque podia ser 
realizado. Disse-lhe porem que ele seria o martyr, o primeiro volunta- 
rio da morte, infallivelmente sacrificado pela fuzilaria russa, uma vez 
que vissem surgir na escuridao aquelle facho de luz. 

Foi o ultimo sacrificio. O pobre coragao de pai acompanhou a mar- 
cha daquellg heroico voluntario da morte que seguira para dar a Patria 
a propria vida. Horas depois, Sr. Presidente, no meio das trevas, sur- 
giu aquelle facho de luz verde; surgiu e desappareceu porque as metra- 
lhadoras russas haviam varrido a esplanada de onde surgira aquelle 
pharol, para o General japonez a luz verde da cor symbolica da espe- 
ranga. 

Sr. Presidente, e um facho semelhante que, desta tribuna eu le- 
vanto para levar animagao ao povo de minha terra, que deve acrediitar 
na redempgao, na libertagao do imposto que paga ao minotauro de Santos. 

£ possivel que eu caia, mas cahirei cumprindo o meu dever. Luz 
verde, luz da cor symbolica da esperanga, luz que com os seus serenos 
e dourados raios tanto embeleza e alegra o palacio faustoso dos ricos, 
como a choupana nua e esburacada do pobre, que atravessa as mais fortes 
e grossas muralhas, para levar alegria e o consolo aos opprimidos, no 
fundo das masmorras e suave conforto aos condemnados, ate na ingre- 
me escada do cadafalso, Luz verde, luz da cor symbolica da esperanga, 
illumina-me o coragao, fortalece-me para que eu cumpra o meu dever 
ate o fim ". 
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Vitoria ilusoria, de curta duraqao, como as rosas de 
Malherbe, pois Nilo Peganha, que mais tarde, havendo por mor- 
te do eminente Presidente Affonso Penna, galgado a suprema 
magistratura da Na^ao, celebrou com a Companhia Docas, o 
famoso "Acordo Aditivo", o qual passava por cima da lei e da 
jurisprudencia do Poder Judiciario, com o julgado de juizes 
do Supremo Tribunal Federal. Por esse malfadado ato de Nilo 
Pe^anha e do seu Ministro Francisco Sa, a Companhia Docas 
de Santos obtinha todas as imoralidades que pleiteava, a custa 
do sacrificio do povo paulista. Era a derrota do senador Ellis 
e o fim lamentavel da sua campanha! Mas, o Senador Ellis era 
como a Inglaterra, que perdendo batalhas, ganhava as guerras! 
A teimosia e a persistencia do invencivel celta faziam no indo- 
mavel! O tempo passou! Quase meio seculo se foi! o Senador 
Alfredo Ellis caira no esteira da vida, tendo sempre, ante os 
olhos, a luz verde da esperanqa! Vem agora o Poder Publico 
estadual e pede, para a soluqao do temeroso problema do entu- 
pido porto de Santos, a encampaqao da Companhia Docas de 
Santos, pelo poder estadual. Vitoria completa do Senador Ellis! 

"LIBERTAS QUAE SERA TAMEN". 

A luz verde da esperanga, iluminou a ultima fase da vida 
do Senador Ellis, materializou, finalmente, uma brilhante rea- 
lidade! (A encampaqao ainda que nao tenha sido feita, por certo 
o sera. E' uma fatalidade!) Era isso, exatamente, o que obje- 
tivava o Senador Ellis. Poderia haver vitoria mais completa? 

Nao resta duvida que, a carreira senatorial de Alfredo Ellis, 
reuniu 3 espetaculosas e incontestes vitorias, as quais ainda que, 
nao sejam lembradas e ainda que sejam ignoradas, nao deixam, 
entretanto, de ser evidentes e da mais alta importancia. Mas, 
alem dessas 3 vitorias, acima assinaladas e perfeitamente evi- 
denciadas, durante o seu periodo senatorial, ainda existem na 
bagagem parlamentar do Senador Ellis, um ato, que pela sua 
magna importancia, muito recomenda e evidencia a sua mara- 
vilhosa clarividencia, especialmente em assuntos economicos 
referentes ao cafe. Isso nao falando das vitorias, que ele ob- 
teve, como Deputado, no inicio da Republica! Como ja deixamos 
bem esclarecido, em outra parte deste trabalho, o Senador Ellis 
previu o desastre, que seria o D.N.C., com as desgraqadas e ter- 
remoticas consequencias, que decorriam fatalmente da materia- 
lizaqao de um aparelhamento permanente de defesa e de valo- 
rizaqao do cafe, de natureza federal. Como ficou demonstrado, 
nesse trabalho, no capitulo referente a ultima valoriza^ao do 
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cafe, o Senador Ellis previu expressamente o desastre, que seria 
de future, para S. Paulo, o projeto Sampaio Vidal, que mate- 
rializado em lei, acarretou tnais tarde a criagao do D.N.C. O 
que tem sido esse nefasto aparelhamento, foi previsto, com visao 
profetica, pelo Senador Ellis, que entao, nada poude fazer por 
suas ideias. 

* 
* * 

Uma vida assim constelada de vitorias, vale a pena ser 
vivida! 



Capitulo XXXII 

OUTROS TRAgOS PSICOL6GICOS 

Quase nunca o Senador Ellis acompanhou os Governos da 
Uniao! Eintretanto, embora, com as relaqoes pessoais cortadas 
com Campos Salles, nunca sc opos ao Governo desse grande 
paulista e nao fez coro, jamais, com aquela onda envenenada da 
opiniao publica da Capital Federal, que ingratamente apedrejou 
o solitdvio do Bonho/rdo '! O Senador Ellis dizia sempre que, 
a opiniao publica e muito voluvel, pois o mesmo povo, que, com- 
pacto, havia recebido Cristo com palmas, no Domingo de Ramos, 
iria o crucificar, dai a alguns dias. Foi essa mesma opiniao pu- 
blica, que preferiu soltar Barrabas e crucificar o Divino Mes- 
tre. Assim, o Senador, nao tendo sido um palaciano, nunca foi 
um cortejador dessa dama voluvel, que era a opiniao publica. O 
grande erro de Campos Salles, segundo o Senador Ellis, foi ter 
ido buscar um homem da Monarquia, para sucede-lo, como Pre- 
sidente da Republica, tendo o historico Bernardino. Eu expli- 
co e justifico esse ato de Campos Salles, pois ele teria querido 
reservar o historico e grande administrador Bernardino, para 
de novo governar S. Paulo, a sua terra idolatrada, para a qual 
ele Campos Salles, o magno apostolo da Republica, teria reser- 
vado o maior nome. Dai, o esforqo feito por Campos Salles, 
para impor para Presidente de S. Paulo, o grande Bernardino, 
que ja havia realizado, nesse Estado, uma grande administra- 
^ao. Para a Uniao, Campos Salles nao teria almejado um tao 
grande estadista do porte de Bernardino, dai ter ele escolhido 
um homem da Monarquia! Parece que, para Campos Salles, 
cujas ideias todos bem conhecem, o Estado de S. Paulo, sua 
terra, teria muito mais significa^ao, muito mais importancia do 
que a Uniao. Com isso, ele teria pensado em dar a S. Paulo, o 
maior homem, o mais sabio administrador, e um estadista do 
primeiro nivel e a Uniao um, que seria apenas um continuador, 
de sua politica financeira. 

Tera fundamjento esse raciocinio hipotetico ? Depois, no 
periodo Rodrigues Alves, o Senador Ellis sempre apoiou o Pre- 
sidente, que continuou, mas iria por termo ao periodo da "influ- 
encia paulista", mas nao poupou o seu auxiliar Lauro Miiller, 
amigo da Docas de Santos. O Conselheiro Rodrigues Alves 
sempre dera aos seus Ministros grande liberdade de aqao. O 
Senador Ellis apoiava o Presidente, mas combatia o Ministro, 
com sua politica de protegao a Docas. Com Rodrigues Alves ter- 
minaria a "influencia paulista". O Conselheiro, que aderira a 
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Republica, se fazia suceder por outro Conselheiro e mineiro, 
fazendo o pais sair definitivamente da orbita dos historicos e fa- 
zendo tambem cessar o periodo dos presidentes paulistas. (I). 
Foi ele o criador da "influencia mineira", que teve lugar com 
Afonso Penna, Carlos Peixoto, David Campista, e outro. 

O Senador Ellis, sern ser palaciano, apoiou e louvou muito 
este governo mineiro, mesmo porque, ele pelo seu Ministro da 
Via9ao Miguel Calmon, obrigou a Docas ao cumprimento da 
lei. Com a morte drarmtica de Affonso Penna. o Executive 
da Uniao caiu nas maos do mestizo Nilo Peqanha. Contra esse 
Governo, o Senador Ellis moveu uma oposiqao feroz e jamais 
vista! Essa luta encarniqada, contra o Governo da Uniao, foi 
muito mais, pelo que Nilo Peganha representou como protetor 
da Docas, o que decidiu, contra ele, a furiosa campanha, que o 
Senador Ellis levava a efeito contra o "polvo" de Santos, do que 
pelo que ele, Nilo, fez pela candidatura do Marechal Hermes. 
Durante o quatrienio Hermes, o Senador Alfredo Ellis manteve 
uma oposiqao cerrada governamental, destacadamente ao lado 
de Ruy Barbosa. Com Wenceslau Braz, o iniciador da segunda 
influencia mineira, no inicio, ele continuou na oposiqao mas, 
essa se foi amainando, a ponto de insensivelmente se ir extin- 
guindo. 

Em S. Paulo, a atitude politica do Senador foi diferente! 
file quase sempre esteve com seu Partido! Mesmo assim, nao 
foram poucas as vezes, que o Senador Ellis divergiu da orien- 
ta^ao de seu agremiado politico, file nao podia alienar a sua 
capacidade de encarar as questoes e os problemas, em favor dos 
dirigentes do Partido, nem todos com a mesma idoneidade in- 
telectual no nivel da sua (V. capitulo " Sucessdes Paulistas") 
files, os membros diretores do Partido, costumavam tomar, uni- 
lateralmente, as suas deliberaqoes, sem ouvir siquer os elementos 
da bancada paulista federal. Nao costumavam ter siquer con- 
sideragao precisa, para os services prestados pelo velho patriar- 
ca do novo regime, o ouvindo sobre os problemas, que surgiam 
e sem esse dever comesinho de mera educaQao politica, ja nao 
falando da hierarquia, que necessariamente deveria existir no 
Partido. Sem embargo dessa indesculpavel falha, o P.R.P. e 
seus dirigentes, muitos deles muito mais jovens que o Senador. 
queriam, unilateralmente, impor as diretrizes, muitas vezes, me- 
nos sabias, por eles tomadas, aos mais graduados servidores do 

(1) — Essa "influencia paulista" foi apenas nominal, pois Sao 
Paulo nada lucrou com ela e foi durante a sua vigencia que, S. Paulo 
teve o seu menor prestigio! Paradoxo, mas tambem, a verdade! 
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Partido, da Republica e do Estado. O Senador Ellis, que se 
envaidecia de seu passado e conhecendo bem o seu valor, super- 
estimava o nivel de sua posiqao politica, nao se acomodava e nao 
obedecia! file so acatava o que se acordasse com a sua propria 
orientagao. Dal a sua indisciplinada contrariedade contra o P. 
R.P., ao qual ele obedecera cegamente, apenas no inlcio da Re- 
publica. Depois, ja neste seculo, ele sempre tergiversava e nao 
acompanhava com rigor as diretrizes partidarias. O Senador 
Ellis era muito particularista, para comungar cegamente numa 
determinada orientaqao partidaria. na qual ele nao houvesse 
participado. file adotava bem o lema da nossa cidade; "Non 
ducor, duco". Era muito altaneiro, independente, altivo e bem 
conscio do valor de seu passado e apostolo do novo regime, para 
se curvar, ante o comando, dos que nao tinbam os galoes, que 
Ihe bordavam a tunica de velho general. Assim, com o seu par- 
ticularismo, a sua linha de altiva independencia, o Senador Ellis 
manteve cerrada oposiqao a Nilo Peqanha, que, ele dizia, pro- 
tegia a Docas de Santos, tantos eram os favores, que essa em- 
presa "polvo" obtinha do Governo Federal. Era tao continua 
a investida do Senador piratiningano, contra Nilo Peganha que, 
em sessao do Senado, em 1910, quando o ex-Presidente da Re- 
publica, terminado o seu periodo, embarcava para a Europa, o 
Senador Ellis disse; 

"Sr. Presidente, como as pombas de Raymundo 
Correia, vae-se a primeira pomba despertada, mas, a 
pomba que vae do Brasil, nos abandona de papo cheio 
para desgraqa do Thezouro Nacional". 

Era tal a incontinencia de linguagem do Senador Ellis, em 
seus arroubados e vulcanicos discursos, que, com dificuldade, 
o seu violentlssimo frasear, que em mortlferas e incoerclveis ra- 
jadas se arremessavam contra os altos poderes da Republica, se 
acomodavam ao ambiente senatorial. Assim, o Senado, ante a 
linguagem ferina do Senador Ellis e nao havendo quem ousasse 
combate-lo, deliberou cercear a liberdade do tribuno, reagindo 
o Senador Ellis, contra essa disposiqao amputadora da liberda- 
de de palavra, com o seguinte discurso, pelo qual se ve facilmen- 
te a magua e a indignagao contra o recurso empregado, pela 
maioria senatorial para combate-lo, em falta de outro; 

" Sr. Presidente, occupando-me hoje do cscandaloso decreto de 4 
de Outubro do anno passado, que autorizou o celeherrimo accordo com 
a Companbia Docas de Santos, isto e, o arranjo — 1' arrengement — 
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como ella mesma ja o denominou, venho trazer ao conhecimento do 
Senado e do paiz inteiro, um documento em que essa propria Companhia 
confirma muitas das accusaqoes que fiz, ao apreciar esse acto immoral 
do Governo, que, mui merecidamente, ja passou a Historia como o do 

mole que do Catete"  

• " Sr. Presidente, na sessao do dia 16, o honrado Senador por Matto 
Grosso, apresentou a Mesa uma indicagao que vizava ampliar as attri- 
buigoes conferidas ao Presidente do Senado, pelo artigo 34 do nosso 
Regimento. 

Nao compared propositalmente a Sessao de hontem, porque suppuz 
que o Senado a votaria, como de fato o fez, sem mesmo o parecer da 
commissao de Constituigao, atendendo a um requerimento die urgencia 
acceito pela Mesa e votado pelo senhores Senadores. 

Sou informado de que a approvagao deu-se por unanimidade. 
A' indicagao foi incorporada uma emenda, incluindo alem dos mem- 

bros dos Poderes Executive e Legislative, os do Judiciario. 
Nao compared a Sessao, para nao ser a nota discordante no harmo- 

nioso concerto e para nao quebrar a decantada unanimidade. 
Julguei e julgo improficua, superflua e redundante a referida indi- 

cagao. Podia appellar para V. Ex. Sr. Presidente, para o seu testemu- 
nho sobre o respeito e o acatamento que sempre prestei a sua autoridade 
de Presidente do Senado. 

Nunca recusei acceitar. respeitando o dispositive regimental que 
prohibe expressoes aggressivas da tribuna, modificagoes, alteragoes ou 
cortes, por ventura aconselhados por V. Ex. Nao e, portanto contra o 
espirito de indicagoes, propriamente, que me insurjo; porque ,como acabo 
de expor, aoatei sempre o artigo 34 do Regimento e respeitei a autori- 
dade de V. Ex., quando julgava opportuna a applicagao do dispositivo. 
Insurjo-me, porem, contra a indicagao tal qual foi formulada e redigida, 
porque nella vejo uma censura nao so a mim, directamente, dirigida a 
proposito de meu ultimo discurso pronunciado na Sessao de 12 do cor 
rente, neste recinto, como tambem a Mesa que presidiu a referida Sessao. 

Nem podia ter sido o intuito do seu illustre autor, porque, a medida 
reclamada era pleonastica, estando, como esta claro e positivamente exa- 
rada no referido artigo do Regimento do Senado. 

Permitta-me, pois, o Senado, que sobre o assumpto faga algumas 
ponderagoes. 

Teve razao o grande philosopho Leao Tolstoi, quando disse que 
" comprehender tudo e tudo perdoar 

Adopto essa formula neste momento, tanto mais quanto o Senado 
tern presenciado a longa campanha que ha mais de 5 annos venho fa- 
zendo, desta tribuna, contra as extorsoes e abusos praticados pela Em- 
preza Docas de Santos. 
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Apoz porfiada lucta, o Governo do Sr. Affonso Penna, querendo 
obrigar a Companhia a exhibigao de seus livros para dar execuqao as 
imposigdes da Leis 1.746, de 13 de Outubro de 1869 do seu contracto no 
sentido de apurar o capital effectwamente despendido, para os effeitos 
da revisao e reducqao de tarifas, se demonstrado ficasse que a renda era 
superior ao limite maximo de 12%, baixou o decreto n." 6.501 de 6 de 
Junho de 1904. A0 recusa da Companhia ao cumprimento do decreto, 
appellou o Governo para o poder Judiciario. 

Manifestou-se este em 3 ACCOR.DA.OS" ordenando a exhibi^ao, 
sob pen* de prisao, O Governo HONESTO do Dr. Affonso Penna con- 
seguira a victoria. 

Estava, positivamente, finda a campanha. E, quando, vencida a po- 
derosa Empreza, esperava o povo, prejudicado e opprimido por tarifas 
de revoltante iniquidade, allivio as tyranicas extorsoes que o Congresso 
passado, com um simples traqo de penna, capitula VERGONHOSA- 
MENTE e concede a riquissima Companhia, favores superiores aos que 
ella pedia, ou jamais pretendera. 

Pergunto aos senhores Senadores, se era ou nao justa a minha in- 
dignagao contra o INDECORGSO acto que alem de annular todos os 
meus esforgos, vinha consagrar e perpetuar iniquo esbulho que o povo 
de S. Paulo soffria e ainda soffre. 

A advocacia administrativa, conseguiu a victoria, sacrificando a Lei, 
os altos interesses do Thesouro Federal e sobretudo os do povo inteiro, 
espoliado e sugado, pela ganancia de uma Empreza que vem afinal CON- 
FESSAR EM DOCUM/ENTO PUBLICO a procedencia de todas as 
accusagoes que contra ella haviam sido feitas desta tribuna. 

Sr. Presidente, perante o Governo passado, mais do que 3 " accor- 
daos" do Supremo Tribunal Federal, mais, muito mais, do que os in- 
teresses do povo paulista, pesou A ADVOCACIA ADMINISTRATI- 
VA posta em actividade pela Empreza archi-milionaria. Apesar disso, 
o Senado, votando a indicagao do nobre Senador, nao hesitou em ar- 
vorar-se em SYNHEDRIO para comdenar a indignagao e vehemencia 
de linguagem do defensor da Lei e dos interesses do povo, revoltado pelo 
fato de sentir a sua impotencia para impedir o monstruoso attentado, 
elle que, para este recinto foi enviado pelo povo paulista, para resguar- 
dar e defender seus interesses e seus direitos. 

O Sr. Victorino Monteiro — A indignagao, por maior que ella seja, 
nao justifica as offensas dirigidas por V. Ex, a membros do Governo e 
desta Casa. Foi contra isto que protestei e continuarei a protestar. 

O Sr. Alfredo Ellis — Nao me abalam, nem modificam minha atti- 
tude, o protesto de quern quern que seja. 

Isolado, so, neste recinto, sem contar ou esperar um unico apoiado. 
sem ter como unico opposicionista neste recinto, dentro todos os colle- 
gas um simples olhar de sympathia... 
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O Sr. Pedro Borges — Puro engano de V. Ex. 
O Sr. Alfredo Ellis — ... declaro a V. Ex. Sr. Presidente que, nesta 

Casa e desta Tribuna, jamais levantei a voz para tratar de uma questao 
pessoal. 

Todos os assumptos que aqui teem sido por mim debatidos trazem 
o cunho do inieresse publico e, como me incarno com as causas que ad- 
vogo e defendo, e bem possivel que minha linguagem franca e energica 
reflicta e espelhe as asperezas de um temperamento de velho e irreduc- 
tivel lutador. 

Voltando ao assumpto, Sr. Presidente, devo dizer que o Senado, alem 
de desconsiderar da Mesa, como ja disse, votando a indicagao, nada mais 
fez do que solapar o seu proprio prestigio pela base. 

Vozes — Nao apoiado, 
O Sr, Alfredo Ellis — Como quern no singular prazer de arrancar 

um olho no adversario, se dispuzesse a arrancar dous dos seus. 
Vozes — Nao apoiado, 
0 Sr. Alfredo Ellis — Sou o primeiro a reconhecer que nao deve 

ter cabimento nem deve ser usada, neste recinto, linguagem vehemente 
ou energica em demasia. 

O Sr. A. A sere do — Muito bem. 
O Sr. Alfredo Ellis — Entretanto, os senhores Senadores nao podem 

deixar de concordar que e ella, muitas vezes, o UNICO correctivo aos 
abusos do Governo. 

O oceano rqvolta-se, so o pantano nao se rebela. 
Reduzido o Senado a essa situaqao de quietude e estagnagao, per- 

gunto: — Qual o corretivo a sua disposi^ao, as acgoes illicitas e ille- 
gias de um Governo desabusado e deshonesto? 

Comprehende-se o ARROCHO nos parlamentos dos paises regidos 
pelo systema monarchico, porque os chefes desses paises — Reis ou Im- 
peradores — sao considlerados pessoas sagradas e inviolaveis, mas num 
regime democratico como e o nosso, excesses de linguagem nunca pro- 
duziram mal algum as instituigoes. 

A liberdade, Sr. Presidente, e como a lanca do heroi grego: euro 
as feridas que fas. 

Se o Governo pratica abusos, qual o meio de que dispoe ou ao al- 
cance do Poder Legislativo, para corrigi-los e evitar que outros venham 
a ser consumados? 

Nao sera o caso de repetir-se aquella celebre e espirituosissima 
phrase de Affonso Karr sobre a aboligao da pena de morte: que os assas- 
stmos, antes della ser decretada, deveriam principiar por adopta-la? 

Nao haveria abusos, Sr. Presidente, nem excessos de linguagem ou 
de tribuna, se os Govemos nao abusassem tambem. E' crivej, por ven- 
tura, que um Senador, no uso de suas faculdades mentais, se erguesse 
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da tn'buna para verberar actos praticados dentro da Lei e pautados pelas 
regras mais comesinhas da justi?a e da proibidade? 

L claro, e evidente que nao, Sr. Presidente. 
E, portanto, justificavel e nao so justificavel muitas vezes neces- 

s^ria, em casos excepcionaes,, a linguagem cortante, como remedio im- 
prescindivel aos desmandos do Poder Executive. 

Nao posso crer, Sr. Presidente, que o Senado pretenda que eu, na 
autopsia de certos actos do Governo passado, felismente termmdo ao 
sentir jorrar a torrente de pub infecto sob o gume do meu bisturi, ve- 
Jiha mentir ao paiz — ao Senado — affirmandb o contrario — dizendo 
que em lugar de puz, encontrei tecidos nobres e saos. 

Querera o Senado que se substitua a violencia da linguagem por 
eufemisvws e acrobacias dedialetica, para dar a entender veladamente, 
discretamente, o que se quer dizer? 

Receia, por ventura o Senado que a VERDADE limpida e pura, 
penetre neste recinto, deslumbrante em sua nudez encantadora, ou exige, 
apavorado pelo seu decoro periclitante e para nao ferir a sua pudicicia 
melindrosa, que ella entre bem embugada e disfargada de forma a nao 
ser reconhecida ? 

Nao terao, por acaso, os senhores Senadores, para as suas formas 
divinas, os mesmos olhares amorosos e cupidos dos nossos collegas no 
Aereopago Grego, quando Phrynea, resplandencente de belleza, aos sens 
olhos surgiu mia, completamente nua? 

O que e facto que depois de haverem-na comdenado, subjugados pela 
formosura inegualavel daquella mulher, absolveram-na por unanimidade. 

A verdade, nao e menos formosa, nem menos divina. 
Sr. Presidente, o prestigio do Senado, tern por base e pedestal a 

verdade! 
O Sr. Mendes de Altncida — " Fortiter in re, suaviter in modo". 
O Sr. Alfredo Ellis — Ora, Sr. Presidente, se a Mesa, conforme ja 

disse tinha e tern a sua disposigao, sujeito ao seu exclusivo criterio, o 
artigo 34 do Regimento, para os casos excepcionais, como esse que se 
debate e que estou discutindo, claro e que, a indicagao proposta, alem 
de redundante, nao passa de uma excrecencia completamente inutil e 
anodina ao mesmo Regimento. 

Devo declarar que, faculdades tao discricionarias conferidas a Mesa 
podem, em dados casos, crear grandes perigos para o proprio Senado. 

Amanha podera ser a arma de dois gumes, que podera ferir em 
quern apresentou a indicagao, se, por ventura, estiver collocado em si- 
tuagao identica a em que esta o obscuro orador. 

O Sr. A. Aseredo —. O Sr. Campos Salles ahi esta a ouvi-lo. Du- 
rante 4 annos eu Ihe fiz opposigao e nunca me tornei incompativel com 
S. Ex. ahi esta o testemunho die S. Ex. 

O Sr. Mendes de Almeida — Ha recursos contra os abusos da Mesa. 
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0 Sr. Alfredo Ellis — Resporukncio ao aparte do nobre Senador 
por Matto Grosso, devo dizer que nao ha paridade entre a sua e a oppo- 
sigao que fiz ao passado Governo. 

Um esquecimento houve da parte do illustre Senador por Matto 
Grosso ao formular a sua indicagao, reguladora dos bons costurrues des- 
ta Casa os Senadores, cerceada a liberdade da tribuna, sem meios para 
verao exceder neste recinto. 

Mas, Sr. Presidente, que dira o povo la fora, quando por ventura, 
neste recinto nao vibrar mais a palavra com a vehemencia necessaria e 
correlata, a certos e determinados abusos? Que dira o povo quando nes- 
ta Casa os Senadores, cerceada a liberdade da tribuna, sem meios para 
demonstrar a repulsa de certos actos, callarem-se ou so fallarem baixo, 
de forma a nao serem ouvidos la fora? Que dira o povo, senao que o 
Senado da Repiiblica e uma corporagao de castrados e eunucos porque 
so no Palacio do Sultao se falla baixo e ninguem alii ergue a voz? 

Mas, Sr. Presidente, e claro e evidente que, se por ventura empre- 
guei em meu discurso phrases rubras, se empreguei o ferro em braza ou 
o fiz nao me occultando, cobardemente, atraz da inviolabilidade ou inv 
munidades que cercam esta tribuna. 

O Sr. Antonio Azeredo — Mas que pode fazer um membro do Go- 
verno ? 

O Sr. Alfredo Ellis — Tanto aqui como la fora respond© pelas pa- 
lavras e phrases aqui pronunciadas. 

O Sr. Antonio Azeredo — Creio que como todos os Senadores. 
O Sr. Alfredo Ellis — Nao ha duvida que necessidade pois de freio 

da indicagao, quando o orador assume toda a responsabilidade e nao se 
excusa de conceder ao offendido todo o direito de desaffronta? 

O Sr. Bernardo Monteiro — Qualquer de nos responde pelos seus 
actos. 

O Sr. Alfredo Ellis — Quando os praticam nao passam por esta 
Casa senao para dizer amen a todas as ladainhas. 

iFica, portanto, bem claro, que nao havia necessidade da indicagao, 
approvada exclusivamente com o fito de irrogar-se uma censura a um 
collega. 

O Sr. Antonio Azeredo — Nao apoiado. 
0 Sr. Generoso Marques — Nao foi subscripta a V. Ex. Se fosse, 

muitos e muitos Senadores nao a votariam. 
O Sr. Alfredo Ellis — Agradego penhoradissimo, a affectuosa e 

nobre declaragao de meu illustre amigo e colega, Senador pelo Parana. 
O Sr. Generoso Marques — Assignei a indicagao, mas nao foi meu 

intuito, como nao foi intuito de nenhum dos senhores Senadores censu- 
rar a V. Ex. 

0 Sr. A. Azeredo — O nobre Senador por S. Paulo nao encontra- 
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ra na justificaqao que fiz, da indicate, uma so palavra que possa se re- 
ferir a S. Ex. 

O Sr. Afrcdo Ellis — Nao Ruardo ressentimentos. De facto, nao 
vi no discurso do nobre Senador por Matto Grosso, phrase alguma que 
directamente me attingisse. Apesar disso, cumpre-me agradecer a de- 
claragao que com louvavel e nobre franqueza acaba de fazer. Estou certo 

convencido —■ de que S. Ex. nao prestaria jamais o seu concurso, o 
seu apoio para se arrochar o povo de S. Paulo, contra tarifas excessivas 
e exorbitantes. 

Tenho certeza, Sr. Presidente, e cortem o que quiserem cortar nos 
meus discursos contra a Docas de Santos que ha de ficar indestructivel 
a argumentaqao que formulei para demonstrar o esbulho e a espoliaqao 
sofrida, ha muitos annos, pelo povo paulista. 

A propria empresa confessou num manifesto que apresentei neste 
recinto, na sessao de 13 do corrente. 

So na verba de custeio a emipresa retira da renda bruta mais de 
3.000 conios de reis, alem da somma necessaria para a execugao dlesse 
servi^o! 

A victima e o contribuinte que tern por missao: pagar a nao hufar. 

Se por acaso o Governo julgar conveniente fazer o resgate das 
obras, dezenas e dezenas de milhares de contos sahirao do Thezouro Na- 
cional, INDEVIDAMENTE, porque o Governo, pela Lei e pelo con- 
tracto, so devia pagar a quantia effetivamente gasta e nao a SOMMA 
DOS OR^AMENTOS, conforme a advocacia administrativa conse- 
guiu do Governo passado. 

Sr. Presidente, meu nobre amigo Senador por Matto Grosso, ao 
fundamentar sua indicaqao, se vizasse responder ao meu discurso, deveria 
adduzir argumentos que destruissem os que eu havia empregado em mi- 
nha oraqao. 

Sr. A Azeredo — Nao me referi pessoalmente a V. Ex. Nao ia com- 
bater os argumentos, mas a linguagem; os argumentos ficam. 

0 Sr. Alfredo Ellis — Acceito mais essa declaragao do nobre Sena- 
dor. Diz S. Ex. que nao estava de accordo com a vehemencia de lin- 
guagem, mas sim, absolutamente de accordo com os agrupamentos e de- 
monstragoes, empregados por mim, para defender os interesses do Tho- 
souro Nacional e os do Estado de S. Paulo. 

Devo lerabrar, entretanto, que a peroragao incriminada nada mais c 
do que a consequencia logica das premissas estabelecidas no corpo do 
discurso, premissas que S. Ex. aceita e com as quais concorda, como aca- 
ba de declarar. Ora, Sr. Presidente, nao posso comprehender como o 
nobre Senador, aceitando as premissas, pode se esquivar as conclusoes 
que dellas emanam irresistivel e logicamente. 

Uma de duas: ou S. Ex. nao concorda com a argumentagao e, ipso 
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facto, rui por terra a conclusao; ou S. Ex. concorda com as premissas 
e ipso facto, nao pode rejeitar a conclusao ou suas consequencias. 

O Sr. A. Azeredo — Nao apoiado. 
O Sr. Alfredo Ellis — Se concordou com as premissas, nem podia 

deixar de o fazer, porque a propria empresa e quem as vem confirmar, 
claro e, e logico que nao pode recusar salvo quanto a forma, dependente 
do temperamento, peculiar a cada urn de nos, as ineludiveis consequen- 
cias que se impdem com a forga de axiomas. 

Sr. Presidente, e difficil e exhaustiva a tarefa, terrivel a luta que 
venho sustentando durante tantos annos, nesta tribuna. 

Nenhum dos senhores Senadores deixara de reconhecer. 
Cumpri o meu dever. Era necessario que o povo paulista verifi- 

casse que nunca senti arrefecimento ou entibiamiento do animo na defesa 
de seus justos interesses. 

Assim como o sol, para brilhar precisa de um ceu sem nuvens, a 
verdade exige uma consciencia sem mancha e a croagem para affrontar 
todos os perigos. 

Entendendo que a indicagao do nobre Senador por Matto Grosso, 
hontem votada, envolvia ate certo ponto uma censura a esta cadeira, que 
immerecidamente occupo (nao apoiados) pela confianga do povo pau- 
lista, pretendia apresentar, antes de deixar a tribuna, um requerimento 
verbal para que V. Ex. Sr. Presidente se dignasse consultar o Senado, 
se consentia que fossem supprimidos todos os meus discursos dos Annaes 
do Senado Federal. 

0 Sr. Generoso Marques — Desdie ja voto contra. 
Voses — Apoiado (muito bem, muito bem). 

Alem desses traces psicologicos anotados acima, devemos 
recordar outro sulco, que assinalava a mentalidade do represen- 
tante paulista; era o seu constante bom humor, file inventava 
pilherias, que contava, mesmo em rodas pouco discretas, de mo- 
do que, muitas das suas anedotas, transpiravam e chegavam 
mesmo a Imprensa, de modo a fazer onda na opiniao publica. 
Assim, foi ele creador do termo "Seu Me", que teve voga no Rip 
de Janeiro. Igualmente a ele se deve a denominaqao de burrdi 
sem rabo", dada aos Portugueses, que no Rio de Janeiro, pelo 
asfalto empurravam carrinhos de mao, transportando, pela ci- 
dade desacidentada, enormes pesos, os quais nao poderiam ser 
transportados, em cidades, que nao tivessem o cal^amento da ca- 
capital do pais. Poi ele quem disse certa vez, que o Padre Ejter- 
no ao fazer o mundo, descuidou-se e colocou no Brasil muito 
ouro, muito ferro, muitas riquezas naturais, etc. e para neutra- 
lizar, depois, tanta prodigalidade de inconsideradamente con- 
cedida, pos o portugues... 
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A proposito de Nilo Peqanha, o Senador Alfredo Ellis, 
em 1922, inventou a seguinte pilheria, que contava a toda gente, 
sem a menor reserva: 

" Chegando eu aos Estados Unidos, ainda ao findar a Guerra de Sec- 
cessao... 

dizia ele comunicando a enfase de sett entusiasmo, ao auditorio: 

"Encontrei, em vigencia o recrutamento. Urn dos recrutas do Es- 
tado de Pennsylvania, alegando molestia ignorada baixou ao hospital 
do exercito, afim de ai ser verificada a incapacidade que vitimava o pa- 
ciente e se o seu estado de saude comportava ou nao serviqo ativo nas 
forgas armadas. 

Nessa ocasiao, muitos dos recrutados, nao querendo servir nas for- 
gas de guerra, se mutilavam voluntariamente, de modo que, os casos de 
incapacidade fisica, eram muito numerosas. 

O hosptial do exercito do Estado de Pennsylvania, ficou em tremen- 
da difculdade para resolver sobre o caso daquele recruta que fora inter- 
nado nesse estabelecimento sanitario, para ai ficar em observagao e ser 
verificada a sua incapacidade para o ministerio das armas. 

O paciente nao apresentava nenhuma mlutilagao, nao havia nenhum 
sinal externo aparente de qualquer anormalidade e nao tinha nenhuma 
molestia de qualquer especie, mas, tinha febre alta todos os dias. Era urn 
sintoma de um estado patologico qualquer! Alguma anorrhaldade esta- 
va resultando essa diuturna e misteriosa elevagao temperatural! 

Depois de varies dias de Observagao rigorosa, os enfermeiros, que 
atendiam ao paciente, avisaram aos medicos do hospital que, o doente 
tinha febre porque, em forma de supositorio, introduzia no organismo, 
todos os dias, um dente de alho. 

Sabemos que, o alho tern o poder terapeutico de elevar a pressao 
sanguinea, fazendo subir a temperatura. 

Por isso, o paciente apresentava febre mais ou menos alta todos os 
dias. 

O Sr. Nilo Peganha vinha sendo o dente de alho no organismo bra- 
sileiro. £sse politico, cada vez que, se manifesta, e para elevar a tempe- 
ratura do paiz ". 

A proposito de outras facetas psicologicas do Senador Al- 
fredo Ellis, aproveitamos o relato de Viriato Correa, que retra- 
ta com a fulgurancia de seu talento, suprindo as minhas defi- 
ciencias. Reproduzamos, data venia, as palavras do brilhante 
escritor. file observa, com imparcialidade de testemunha coeva, 
que depoe pelas colunas do "Correio da Martha": 



— 439 — 

A PSYCHOLOGIA DE UM SENADOR 

Os costados republicanos do ilustre senador Alfredo Ellis, 
tiveram, nestes ultimos dias, tristemente expostos as chibatadas 
da imprensa. 

O Senador Alfredo Ellis e uma das figuras predilectas dos 
beliscoes dos jornalistas. Rara e a semana que s. ex. nao vae 
a berlinda. Ora porque repetiu um dos sens furibundos discur- 
sos escangalhando o pobre edificio quase secular do Senado; 
ora porque resurgiu o seu velho teiro contra as Docas de Santos; 
ora por uma atitude chocante; ora por uma phrase aspera; ora 
por isto ou por aquillo. 

E sera o senador paulista uma dessas criaturas impossi- 
veis, intrataveis e intragaveis que so se possa curar a pao? Se- 
ra o representante da terra do cafe, como muitos dos nossos po- 
liticos um vasto pardieiro destelhado, com buracos duvidosos e 
ratazanas campeando la dentro? 

Nada disso. O sr. Alfredo Ellis e um dos homens mais gen- 
tis, mais puros e mais interessantes da politica nacional. 

A imprensa e que o nao comprehendeu ainda. 
O mal vem de o confundirem com os outros politicos, quan- 

do s. ex. tern o mao vezo de atravessar a vida com uma persona- 
lidade e inconfundivel. Veem-n'o pelo prisma com que se ve 
a maioria dos nossos homens publicos, sendo s. ex. uma criatura 
de originalidade impressionante e de feitio proprio. 

Ate hoje ninguem quiz aguqar os olhos ate o fundo da psy- 
chologia bizarra do senador paulista. O olhar dos jornalistas 
nao tern ido alem do fraque sempre cuidadosamente escovado, 
do collarinho sempre claro e das barbas sempre brancas e tra- 
tadas do velho republicano. No entanto a psychologia do sr. 
Alfredo Ellis e uma das mais curiosas e uma das mais interes- 
santes. 

A nota predominante dessa psycologia e a mocidade. 
Prerece-me que nao me fiz explicar bem, O sr. Alfredo 

Ellis com os seus sessenta annos avantajados, a sua figura cir- 
cunspecta de apostolo. as suas alvas barbas e o mesmo moQO ou 
melhor, o memo adolescente dos tempos impetuosos dos seus 
primeirs assomos de rapaz. 

O seu defeito na vida tern sido esse. S. ex. nao conseguiu 
ate hoje envelhecer. O tempo e o grande modificador. O sr. 
Manoel Fulgencio, que a gente ve hoje na Camara, caprichosa- 
mente calado e sombrio, ja foi a 100 annos atraz, uma cratura 
ardente, palradora e vibrante. O sr. Xavier da Silva, que tern 
a bemaventuranqa de passar o anno legislative do Senado numa 
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somneca ininterrupta, foi, no Parana, o mais alegre organiza- 
dor de festejos, quando a Corte portugueza chegou ao Brasil. 
O proprio sr. Eloy de Souza com a sua eterna juventude dis- 
pliscente, ja nao e o mesmo rapaz viqoso e trepidante das sere- 
natas ao luar na capital do Rio Grande do Norte, no bom tempo 
da minoridade de Pedro II. 

Tudo se modifica. Tudo e modificado pelo tempo. So com 
o sr. Alfredo Ellis e que elle nao pode. O arcabou^o, esse so- 
freu as modifica^oes fataes. S. ex. teve os cabellos embranque- 
cidos, a epiderme perdeu o verdor e as rosas da mocidade. A 
vista parece que nao e a mesma que era ao dezoito annos, tu- 
do, e tudo desaprumou-se. Mas o espirito, esse ficou intacto, 
imperturbavel, sem um arranhao, sem uma nodoa de ferrugem, 
tal qual fora. 

O sr. Ellis e hoje o mesmo homem dos fogosos dezoito 
annos. Nos seus impetos, nas suas phrases, nas suas attitudes, 
ha o hausto ardente de uma adolescencia arrebatada. 

Ninguem pode comprehender a juventude sem transportes, 
como nao se comprehende a velhice sem a reflexao egoistica. A 
mocidade e o vulcao que vomita lavas sem se preocupar onde 
ella vae cahir. A velhice e a trena, e o compasso, a balanga, a 
medida enfim: mede os gestos a centimetros, as opinioes a mil- 
limetros, as palavras a grammas. 

A primeira e o fremito, e o impulse; a segunda e a conve- 
niencia. 

O Sr. Alfredo Ellis ainda nao aprendeu a contornar uma 
situa^ao, ainda nao pode conter o arrojo de uma phrase, sem 
medir as conveniencias ou os perigos de um gesto. Tudo nelle 
e impeto. E o impeto e a juventude. 

Pode-se perfeitamente concluir que o velho representante 
paulista, apezar de senador, apesar de avo, e tao moqo como 
qualquer rapaz das academias. 

E todos os passes de sua vida senatorial solidificam bri- 
Ihantemente essa affirma^ao. 

Come<jemos pelos gestos que mais tern posto em voga o ve- 
lho republicano: a Docas de Santos e o novo edificio do Senado. 
Quern ve o sr. Ellis na tribuna todos os dias haja motivo ou nao, 
gritando contra os abuses da Docas, ou a lamentar-se como um 
Jeremias porque o Senado esta naquelle pardieiro immundo do 
solar do Conde dos Arcos, pensara, a primeira vista, que aquil- 
lo e urns dessas muitas teimiosias de velho. Nao e. E' tenacida- 
de de moqo. A mocidade tern muito disso. Quando se mette 
numa campanha poe ao serviqo della tudo o que possue — o ar- 
dor, a intelligencia, a vitalidade, a constancia, o excesso. 
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O excesso principalmente. Peguem por ahi um moqo qual- 
quer que esteja empenhado numa "causa" futil — a retirada 
de uma linha de bondes da porta da academia em que estuda. 
So fala nisso, so conversa sobre isso; anda, sua, vae aos jornaes, 
as autoridades, ao fim do mundo para conseguir a retirada da 
linha de bondes. E' o caso do sr. Ellis. Haja proposito ou nao, 
haja opportunidade ou nao haja, eil-o levando a mao ao gatilho 
e deflagrando estrondosamente a mudanga do Senado e os abu- 
ses das Docas. 

A caracteristica da juventude e ausencia completa da no- 
gao da medida. Um rapaz nao mede as conveniencias, como nao 
contem o excesso de eloquencia e movimento. Diz e faz aquillo 
que Ihe vem no primeiro impulso. 

Ate nisso o sr. Alfredo Ellis e rapaz. Nunca s. ex. pode 
conter as golfadas de eloquencia. Uma vez, no Senado, fazen- 
do o elogio funebre de Oswaldo Cruz, teve este periodo surpre- 
hendente que Ihe saiu num borbotao inflammado: — "No por- 
to de Nova York ha a estatua da Liberdade illuminando a bar- 
ra; no porto do Rio de Janeiro, ha o Instituto de Manguinhos 
illuminando a humanidade". 

E' claramente um rasgo de estudante, no ardor de um dis- 
curso esfogueado, em que as palavras saem como estrondos de 
morteiros. 

Essa falta de nogao da medida das coisas encontra-se a cada 
passo na acgao senatorial do sr. Ellis, S. ex. parece que ainda 
nao aprendeu a differenga que existe entre um conto de reis 
e mil contos, apezar de ser um dos membros mais illustres da 
commissao de finangas do Senado. Quantas vezes, na tribuna da 
Camara Alta. s. ex. repetiu este periodo, com a mais santa sin- 
ceridade: — "Porque nao se cuida de uma installagao decente 
para o Senado? Por que se vae gastar a insignificancia de cinco 
ou seis mil contos ? Que sao seis mil contos ?" 

Puro rapaz. Os mogos, aquelles que o sao no corpo e na 
alma, nao sabem nunca o valor do dinheiro. Tanto Ihes importa 
um tostao como um conto de reis. 

De uma feita, na commissao de finangas do Senado, o sr. 
Ellis empenhava-se pelo projecto que mandava dar a famiilia de 
Oswaldo Cruz a somma de duzentos contos. Houve um senador 
que pretendeu fazer uma ligeira restricgao. O sr. Ellis pediu a 
palavra e declarou que sabia estar a familia de Oswaldo Cruz 
em "situagao bem precaria". Possuia arenas aquelle palacete 
na praia do Botafogo. 

Apenas. A falta de nogao dos valores fez o sympathico re- 
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presentante paulista com duas palavras empobrecer a familia 
do maior hygienista brasileiro. 

Em tudo o sr. Alfredo Ellis demonstra que nao e no espi- 
rito o velho que e no corpo. Todos os sens rasgos sao rasgos 
de moqo. 

Lembram-se do caso das lougas ? Uns fabricantes de louqas 
de Sao Paulo trabalhavam pelo augmento das tarifas das lou- 
qas estrangeiras. Os papeis foram entregues ao sr. Ellis. Elle, 
que e um homem serio e que porisso imagina que todos o se- 
jam, assignou os taes papeis sem os ler. A grita da imprensa 
foi horrivel. E, com surpreza de toda gente, o velho senador pau- 
lista vem a scena declarar tranquillamente que nao lera os pa- 
peis que assignara. 

E' precise considerar demoradamente este caso. Um outro 
senador, velho de corpo e velho de alma, nao teria este gesto de 
impressionante dignidade. Deante dos ataques, viria pela im- 
prensa e pela tribuna sustentar a sua assignatura e defender 
capsiosamente o projecto. E defenderia "para nao ficar mal". 
O sr. Ellis nao. Mal ficaria se conservasse o seu nome limpo na 
immoralidade do, projecto. 

Havemos de concordar que e um gesto raro, de uma cora- 
gem ainda mais rara. E ninguem podera negar que e um gesto 
de mogo. Qual o velho que teria a impavidez de affrontar a opi- 
niao declarando que assignara um papel daquella ordem sem 
ler? Aquelles, somente aquelles que, por dentro do arcabougo 
arruinado tern a felicidade ou a desdita de conservar intacta a 
frescura da alma adolescente e flammante. 

Ha no sr. Alfredo Ellis atitudes que, a primeira vista dao 
impressoes de tal cheque, que a gente se estatela e desorienta. 
Levando-as, porem, ao microscopio, verifica-se que ha nellas o 
microbio alastrador daquela juventude impetuosa que o em- 
polga. 

O caso do reconhecimento do sr. Irineu Machado e typico. 
Quando o sr. Irineu Machado foi eleito senador, a opiniao pu- 
blica era sympathica ao seu concorrente, o sr. Thomaz Delfino. 
O sr. Ellis estava com a opiniao publica. O relator do parecer 
era o sr. Abdon Baptista, que concluiu pelo reconhecimento do 
sr. Irineu. Era no dia da leitura do parecer. Ja o Senado sa- 
bia da resolugao da commissao de podes. O sr. Abdon entra na 
"salinha do cafe" e encontra-se cara a cara com o senador pau- 
lista. 

— Como vaes, Ellis? 
O sr. Ellis fita-o por cima dos ombros com desprezo e diz: 
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— O sr. tern a alma igual aos pes. (O sr. Abdon Baptista 
tem os pes aleijados). 

Puro rompante de rapaz que se nao contem nos seus im- 
pulses . 

O caso com o senador Lopes Gonqalves, que e de hontem, 
define a fei^ao juvenil do sr. Ellis. 

O deputado Ephigenio Salles atacara, na Camara, cruel e 
gravemente o embaixador pelo Amazonas. 

O sr. Lopes Gon^alves, durante duas sessoes do Senado 
nao respondera ao acusador. Ao defrontar o sr. Ellis na salinha 
do cafe, estende-lhe a mao. O velho republicano retrae-se: 

— Defenda-se primeiro das accusa^oes do Ephigenio, diz. 
E vira-lhe as costas. 

Esses excesses de rapaz tem sido o mal do sr. Alfredo 
Ellis. E' que todo o mundo o ve como velho, quando elle e no 
fundo um moQO. Os seus gestos tem forqosamente que chocar 
e chocam da mesma maneira que chocaria uma arvore secca co- 
berta de flores. Se a imprensa o quizesse ver como elle e de fa- 
to, no amago da alma, nao teria animo de beliscal-o com a in- 
sistencia com que o belisca. Acharia naturalissimos todos os 
seus gestos, todas as suas attitudes e todas as suas phrases. 

O eminente representante de Sao Paulo deve ser um ho- 
mem de immensos defeitos. Ninguem deixa de os ter. Mas a 
grande verdade e que s. ex. nao pode ser confundido na onda 
dos nossos homens publicos. Tem um feitio proprio, uma per- 
sonalidade original. Quando nenhuma virtude tivesse, tem esta 
que, neste paiz, vale por tudo; atravessou a vida inteira no meio 
da podridao politica e conserva-se um homem limpo. 

E essa de ser menino aos sessenta annos e uma virtude que 
vale ouro. 

VIRIATO CORREA 

* 
* * 

Um dos tra^os mais acentuados na psicologia do Senador 
e que esta a exigir um especial destaque, era o seu profundo de- 
sapego aos bens materials da vida e o seu marcado desinteresse 
pelas riquezas financeiras e economicas. Tendo sido um dos 
mais assinalados obreiros da magna riqueza economica de S. 
Paulo, um dos pioneiros da civilizaqao e do desbravamento do 
sertao paulista, um dos forj adores da nossa prosperidade eco- 
nomica, com a maravilhosa lavoura do cafe, o Senador Alfredo 
Ellis nunca cuidou financeiramente de si! Por isso, morreu po- 
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bre, sem ter deixado grande patrimonio material, e o que cle 
legou aos seus, consistiu apenas em exemplos de conduta ima- 
culada! De fato, a linha marcadora da trajetoria politica, ott 
particular desse homem excepcional, que foi o Senador Ellis, 
e a mais perfeita vertical, assinalando as mais destacadas virtu- 
des, que um homem pode almejar. O Senador Ellis teve mui- 
tissima ocasioes de se aproveitar economicamente e de se enri- 
quecer, legando aos seus, vultuoso patrimonio material, file, 
por varias vezes, teria podido galgar posiqdes e de destacar o 
seu nomei bem como de dar maior realce as suas aqoes, as quais 
sempre visaram a causa publica. Nunca se valeu delas, porem! 
Uma desambigao marcada simbiotizada com assinalado desa- 
pego pelas posiqoes, sulcado de desamor pelas ribombantes 
aparencias e espetaculosa teatralidade, evidenciava a sua vida, 
preferencialmente orientada pela penumbra, como pela modesta, 
silenciosa a pacata linha de conduta. Nunca vi tanto espirito de 
remincia e tanto estoico sacrificio, como no Senador Ellis! file 
se privava do que Ihe podia oferecer certo conforto, unicamente 
para que, sua familia tivesse mais largueza! Se, por ventura, 
na luta economica pela vida, podia se encontrar alguma diretriz 
nos atos do Senador, que denotasse alguma anciedade por fu- 
ture economico mais risonho, nao era por si. Para ele, qualquer 
cousa servia para satisfazer a sua sobriedade, mas ele objetiva- 
va a sua familia! De fato, ele se atormentava exageradamente e 
o fazia com inaudito nervosismo, creando em torno de si, sem- 
pre sombrio e intenso mau humor e acentuado pessimismo, ante 
cada noticia ma, com rela^ao a situaqao financeira, do que ele 
chamava, com inaudito desprendimento e nao sem uma ponta de 
orgulho, "patrimonio da familia". Era patrimonio dele, exclu- 
sivamente, o qual nao fora herdado e nem adquirido por um gol- 
pe de sorte, mas que Ihe custara esfor^o imenso, grande dispen- 
dio de nao pequena dose de energia trabalho, e sacrificio de toda 
sua vigorosa mocidade. Lembro-me bem das horas angustiosas, 
que passamos, nos saudosos dias da Fazenda Santa Eudoxia, 
quando o tempo climatico nao corria favoravel aos ramos de 
agricultura cultivados naquele latifundio! O Senador Ellis vi- 
brava como uma lamina de uma "durindana", ante as cortantes 
e gelidas rajadas do vento sul, que S. Paulo recebe ainda, fri- 
gidissimo, na continuaqao da carreira para o norte do "minua- 
no" gaucho, ou ante os caprichos umidos das chuvas extempo- 
raneas ou das secas prolongadas, a transformar as verdes lavou- 
ras, nos vassourais ressequidos desses dias lancinantes, ou ante 
o impenitente granizo, a acachapante "chuva de pedras", a qual, 
em minutos reduz uma florida planta^ao a ruina mais completa 1 
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Como pagar dividas" com esse obstaculo incoercivel? fisses mo- 
mentos de indiziveis angustia e martirizante agonia, eram capi- 
tulos doridos de infindavel guerra de nervos, que fazia definhar 
os individuos mais flegmaticos. De nada valiam, entao, os 3a- 
bios conselhos do monumental "If", do imortal Rudyard Ki- 
pling, Evangelho de sabedoria, que o Senador Ellis seguia, como 
se obedecesse a um catecismo! A calma estoica e a tranquilida- 
de serena dos conformados, aconselhada pelo poeta britanico, 
nao conseguiam, entretanto, varrer o nervosismo e a exacerbada 
preocupagao, que nos dominava, empolgados como estavamos, 
pelos sentimentos pessimistas e aflitos do Senador, que exagera- 
do, impaciente, e agoniado, vivia intensamente esses momentos, 
criando em torno de si um ambiente que era um verdadeiro cal- 
vario de amargura infindavel, de sofrimento moral inenarravel! 
Essa agonia e esse miartirizante sofrimento, que o Senador com 
tanta for^a de alma, comunicava aos seus familiares, nas horas 
alucinantes de angustias e incertezas, tinham como causa nao o 
interesse material, mas sim, o que isso podia significar, para a 
familia do Senador, a qual sempre mereceu dele os maiores es- 
forqos e os mais pasmosos sacrificios. O conjunto desses tra- 
ces psicologicos do Senador Ellis, que sempre os apresentou 
exagerados, de acordo com o seu temperamento extraordi- 
nariamente vibratil, a lembrar o ardego "welsh", no seu perfil 
moral, que era o de uma personalidade estraordinariamente vin- 
cada, em seus recortes, constituido, pelas suas muitas qualida- 
des, como pelos seus nao poucos defeitos, os quais eu procure! 
assinalar, emibora o tivesse feito, atraves dos oculos do grande 
afeto, que me ligou sempre ao meu biografado. O Senador Ellis 
foi por isso, uma personalidade, que deixou fundamente molda- 
das no seu caminho, nem sempre fofo e suave, pela esteira de 
sua vida, as marcas assinaladas das suas sulcadas passadas. file 
foi como uma pesada carruagem, que modelava no solo arenoso 
ou argiloso e, as vezes pedregoso e hostil, da sua trajetoria, os 
fundos sulcos da sua passagem! Dele se poderia dizer; "Nao 
passou a vida em branca nuvem". Atravessou a sua quadra vi- 
tal, com passadas firmes e decisivas, marchando, sempre para 
a frente, sem a menor hesita^ao, embora o fizesse, muitas vezes, 
por caminhos errados. 

O seu falecimento, em 1925, causou um vacuo enorme por- 
que ele, com todos os seus defeitos e qualidades foi uma perso- 
nalidade destacada, a se sobressair, com eminencia, do meio em 
que vivia. 



Capxtuu) XXXIII 

NO RIO DE JANEIRO 

Em meios de 1916, em S. Paulo, o Senador Alfredo Ellis 
foi surpreendido com uma congestao pulmonar. 0 clima ola- 
naltino, com as suas bruscas oscilaqoes termometricas, as quais 
eu atribuo o dinamismo e o espirito cheio de iniciativa do paulis- 
ta e a sua superioridade, enfim, pois os "stimulus", gerado pelas 
alternancias termometricas na fisiologia do planaltino, tambem 
e o responsavel por enorme serie de disturbios nos aparelhos 
respiratorio e circulatorio, bem como no sistema nervoso dos 
habitantes da regiao. fisses disturbios promoveriam as seleqoes, 
eliminando os menos adaptaveis. Por esses motivos, o habitan- 
te da regiao planaltina, deveria estar aclimado e ter a sua fisio- 
logia bem engrenada com as nossas circunstancias climateri- 
cas e com as "cold waves", devendo ser eliminados, os que nao 
se modificassem, no sentido de correlatar seus aparelhos fisio- 
logicos, com as circunstancias climatologicas. O Senador 
Alfredo Ellis, havendo contraido a congestao pulmonar, 
se evidenciava um dos que nao se haviam aclimado. Ora, isso 
era absolutamente extranho, porquanto o Senador Ellis era ori- 
undo de uma estirpe, a qual, com um enraizamento de mais de 
400 anos no Planalto, e ja tendo sido muito depurada e selecio- 
nada, deveria estar ultra-adaptada, devendo seus elementos es- 
galhados, estar perfeitamente acomodados e amoldados ao am- 
biente telurico. 

Eu atribuo esse fato estranho, a duas circunstancias concor- 
rentes: 

a) Nao haver o Senador passado muito tempo no Planal- 
to, durante a sua vida. 

De fato, ele, por motivos varios, passara cerca de 90% de 
toda sua vida, fora do Planalto, ora no interior cafeeiro, ora no 
Rio de Janeiro e ora no estrangeiro. 

b) Ser filho de estrangeiro, portanto de desambientado. 
Em razao de um complexo causal qualquer, no qual deveria 

entrar em grandes doses os dois motivos acima apontados, o 
Senador Ellis, em 1918, teve que se afastar da cidade de Sao 
Paulo, passando a maior parte do tempo no Rio de Janeiro. Em 
S. Paulo, o Senador passava, igualmente, uma extraordinaria 
vida metodica, nos poucos e progressivamente cada vez mais 
reduzido numero de dias. file, entretanto, nao podia suprimir 
completamente, as suas vindas rapidas a S. Paulo. Era como o 
Anteu da lenda mitologica grega. Se ele nao tomasse contacto 
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com a terra "mater", perderia as forgas e seria vencido com fa- 
cilidade. Dir-se-ia que, ele vinha sempre a S. Paulo refazer as 
suas energias abatidas. Em S. Paulo, o ntimo usual de sua vida 
pouco se alterava. 

Na sua grande moradia de madeira de Riga, da rua da Ma- 
dalena, perto da Avenida Brigadeiro Luis Antonio, o Senador 
Ellis lia habitualmente os jomais matutinos e tomava o* seu cafe 
pequeno, ainda no leito. Almoqava ao meio dia e a tarde, ia para 
o S. Paulo Club, o aristocratico gremio da velha classe rural pau- 
lista, confortavelmente estabelecido na rua Quinze de Novembro. 
Rsse antigo Club, que bem reunia componentes da elite da velha 
aristocracia rural do cafe, esta hoje significativamente absorvi- 
do pelo Club Comercial, o qual fez desaparecer, no seu bo jo, 
a velha agremiaqao, que representava os edificadores da nossa 
estupenda lavoura de cafe, congregando a sombra de sua ban- 
deira branca, com enorme globo vermelho ao centro, tudo que 
S. Paulo possuia de mais indicative. Dir-se-ia que, com a desa- 
pariqao do S. Paulo Club, engolido pelo Club Comercial, morn a 
a velha sociedade paulistanica, essa, que vinha da lavoura lati- 
fundiaria e da monocultura do cafe, projetando os reflexos ago- 
nicos de seu fim sobre o cenario piratiningano, no qual o Club 
Comercial representaria a pequena propriedade, a urbanizaqao 
industrial e comercial, que enpolgava o Estado, como em outra 
etapa da sua vida. 

O Senador Ellis, entao, no Sao Paulo Club, ja nao encon- 
trava os seus antigos companheiros e velhos amigos e parcei- 
ros do "voltarete", o jogo carteado da sua predileqao. fisses, 
quase todos, tinham morrido, ou se mudado de S. Paulo, mas 
haviam sobrado alguns que ja em idade bem avan^ada, manti- 
nham entretanto com o Senador, antiga amizade. Al estavam 
ainda o Frederico Branco, o Paulo Queiroz, o Theobaldo, o Jose 
Pedroso, o tio Chiquinho da Cunha Bueno, o Conde de Lara, o 
Jose de Souza Queiroz, o Levy, o Fernao Salles, que teve uma 
morte epica na nossa refulgente epopeia de 32, o Tio Guilherme 
e tantos outros de quern me lembro sempre enternecido, pela 
saudade agri-doce, que me traz a recordaqao dos verdes anos da 
minha longinqua infancia da minha rumorosa juventude! Alem 
de excelente ponto de reuniao, o S. Paulo Clube era uma mara- 
vilhosa escola de amor pela nossa terra! La e que foi gerado o 
espirito, que teve vida em 9 de Julho de 32! O Senador Ellis 
nao mais jogava o "solo" ou o voltarete, que substituira pelo xa- 
drez, cujas partidas o entretinham ate as 5 e meia da tarde, quan- 
do voltava para o "chalet" da rua Madalena. Durante duas se- 
manas, o Dr. Ellis passava em S. Paulo, em contacto com a sua 
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augusta terra. Tudo em S. Paulo Ihe lembrava fases de sua vida! 
La estava no horizonte sanguineo daquela frigida tarde de Maio, 
a imagem escura, de azul-arroxeado, do Jaragua! Era sempre a 
mesma esfinge de pedra, testemunha muda, emoldurando todi 
a vida piratiningana! Quanta cousa poderia esse velho morro 
contar! 

Findas as duas semanas de estadia em S. Paulo, o Senador, 
de ordinario, ia passar mais uma semana em Santa Eudoxia, de 
onde retornaria e passando mais alguns dias na Pauliceia, fi'ndo 
os quais, seguia para o Rio de Janeiro, pelo noturno de luxo. 
Mas, a partir de 1919, essas vindas do Senador Ellis a terra 
"mater", nao mais se repetiram. file nao mais suportava o cli- 
ma paulistanico, com as suas tremendas oscilaqoes termometri- 
cas. Fixou-se definitivamente no Rio! Liquidou a sua Fazenda 
com a Brazilian Warrants Company, vendeu os moveis da casa 
da Rua Madalena, e comprou casa no Rio de Janeiro, na rua 
Carvalho de Sa, 25. Ai viveu ate morrer, seis anos depois. 

* 
* * 

A casa da rua Carvalho de Sa, onde o Senador viveu 6 anos 
antes de morrer, era uma velha constru(;ao de 3 andares, a qual 
se erguia justamente nos fundos do templo catolico da Gloria, no 
Largo do Machado. No andar terreo, havia as acomodaqSes 
sociais, com o Salao nobre e o Salao de bilhar: o andar medio, 
ligado aos demais por um elevador automatico, alem das esca- 
das de frente e de serviqo, era onde estavam os comodos resi- 
denciais do Senador com a sua familia e as instala^oes de copa, 
cosinha, dispensa, salas de almogo e de refeiqoes. No andar su- 
perior residiam o Dr. Palmeira Ripper com a sua familia. 

No Rio de Janeiro o Senador Ellis fizera outro ambiente. 
Em Sao Paulo ele comegou a ser quase um desconhecido. E' 
que S. Paulo se renova rapidamente! No Rio ele formara nova 
roda de convivencia, com novos amigos e novos conhecidos, etc. 
O Centro Paulista, instituiqao benemerita que ele havia impul- 
sionado e feito progredir, como sen Presidente, durante IS anos, 
era o seu ponto preferencial, onde ele costumava despachar o 
seu volumoso expediente postal, onde ele dava audiencias e on- 
de ele pontificava, como um mestre, doutrinando grande nume- 
ro de amigos e admiradores, que o cercavam. 



O Senador Alfredo Ellis em 1919 



0 Senador Alfredo Ellis em 1923 



Capitulo XXXIV 

SAO PAULO DE 1920 

Sao Paulo dessa epoca, vinha sofrendo intensa e profua- 
dissima revoluqao social e economica, a qual paulatina e evolu- 
tivamente, como mna erosao milenar, que esboroa montanhas, 
desagrega x-ochas e esfarela granites, sedimenta continentes, etc., 
modificou e substituiu quase que, insensivel e imperceptivel- 
mente a velha estrutura social e economica paulistanica, forma- 
da e solidificada no regime latifundiario, patriarcal e escravo- 
crata, com todos os seus atributos e os seus delineamentos. Se- 
ria natural que, terminado esse regime social e economico, tao 
solidamente arraigado em S. Paulo do cafe, pela lei geral de 13 
de Maio de 1888 houvesse projetado consequencias de magna 
importancia! A mesma cousa se podera dizer do advento da 
imigraqao, a qual teria produzido consequencias muito mais im- 
portantes que as que sao visiveis. Foi um fenomeno, que teve 
profundos reflexos, muitos dos quais, so agora e que, se estao 
vendo. Alias, seria logico que, uma pagina terremotica, como 
foi na vida nacional a transformaqao do braqo escravo, para o do 
trabalhador livre, tivesse abalado os alicerces mais profundos da 
sociedade, que recebeu esse golpe tao acentuado. Essas conse- 
quencias deveriam ter sido muito mais serias do que teriam pen- 
sado os demagogos e obnublados palradores promovedores da 
impensada libertagao. Algumas dessas consequencias, que mais 
importaram na transformaqao, da estrutura social, psicologica 
e economica, podem ser contidas no seguinte esquema; 

fraccionamento da propriedade rural 
e fim do patriarcado agricola. 

agonia e morte da velha aristocracia 
rural. 

nascimento da classe media e da bur- 
guesia, antes de fraquissimas e quase 
nulas proporqoes. 

forte urbanizacao e marcha segura pa- 
ra a industrializaqao, como o aprovei- 
tamento de outras circunstancias. 

agonia e morte paulatina do latifnn- 
dio, do qual nao mais existe senao ves~ 
tigios. 

CONSEQUENCIAS 

ECONOMICO - P S I- 

COLOGICAS E SO% 

CIAIS DA LIBERTA- 

QAO DO ESCRAVO 

E DA IMIGRAQ^O 
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E' puro engano pensar que, o fraccionamento da proprie- 
dade rural paulista teve lugar so apoz o "crack" de 1929: "Nrv- 
tura non factt saltum". Foi um processo evolutivo lento, que se 
iniciou muito antes, aos poucos chegando a fase atual. Logo 
que, se deu a fixaqao dos elementos exoticos, importados com 
as correntes imigratorias e a aboligao do trabalho servil, come- 
qou o paulatino processo de desintegra^ao do latifundio. For 
certo, a crise de 1929, foi um degrau acentuado na evoluqao len- 
ta dessa desintegragao, mas nao foi um passo decisive nesse sen- 
tido. O golpe de morte na aristocracia rural paulista, essa que 
fora formada em micleos isolados nos latifundios, com a lavou- 
ra cafeeira, essa que govemara o Estado, com o glorioso P.R. 
P., essa que tinha constituido a base "mater" de todas as ca- 
madas conservadoras do Estado, fora a libertaijao do escravo, 
o advento da imigra^ao e a intensifica^o das comunicaqoes, com 
a supressao paulatina do isolamento. Com isso, podemos corre- 
lacionar o regime latifundiario, com o velho patriarcado rural, 
a aristocracia imperial do cafe, o periodo republicano do P.R.P. 
e o isolamento, pela falta de comunicagoes ferro-rodoviarias no 
Estado. Com o desaparecimento dessas circunstancias, que tor- 
naram possivel a existencia desse patriarcado e dessa aristocra- 
cia rural, estes regimes tambem foram desaparecendo. E' sem- 
pre a aplicaqao da "sublata causa tolitur ejectus". Dai, a ago- 
nia lenta, que se prolonga desde 1890, mais ou menos, e que ain- 
da testemunhamos nos sens ultimos alentos, dessas classes so- 
ciais as quais vem se definhando, cada vez mais. Por outro lado, 
a supressao do braqo escravo, o advento da imigra^ao, a supres- 
sao do isolamento, o desenvolvimento da nossa rede ferrovia- 
ria, o fraccionamento dos latifundios e a industrializaqao, fo- 
ram causas eficientes na evoluqao e na criaqao das classes ma- 
dias, urbana, burguesa e rural ou do pequeno agricultor, antes 
inexistentes e resumidas nos magrissimos contingentes dos pou- 
cos funcionarios publicos, bem como no nascimento e no desen- 
volvimento da plebe, classe inferior, composta do operariado ru- 
ral e urbano, mas livre, ate entao completamente inexistente. Pa- 
ralelamente a esse processo evolutivo, a urbanizaqao facilmen- 
te observavel no crescimento prodigioso da cidade d S. Paulo, 
a qual vem de ultrapassar os 2 miilhoes de habitantes, pode-se 
notar um correlate grau de industrializagao. Pode-se verificar 
bem esses dois movimentos paralelos, inter-ligados e engrena- 
dos, visto como o primeiro pode existir sem o segundo, como no 
caso de Buenos Ayres, mas o segundo nao pode ter lugar sem o 
primeiro. A industrializaqao teve lugar em S. Paulo, por ha- 
verem se reunido nesse ponto varias circunstancias favoraveis, 
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entre as quais, a acentuada baixa cambial. O tabu de que, a in- 
dustria paulista cresceu a sombra do protecionismo alfandegario 
federal, nao tem a menor razao de ser. A Uniao, com as suas 
leis alfandegarias, tem visado unicamente a arrecadaqao de ren- 
das, e assim, so indiretamente e inadvertidamente tem concorri- 
rido para a vitalidade de nosso pequeno parque industrial, fiste 
tem se beneficiado muito mais do cambio baixo, que torna proi- 
bitivo o consume de mercadorias estrangeiras. Dai, a necessida- 
de da produgao de mercadorias congeneres nacionais. Mas, as 
leis aduaneiras da Uniao, se beneficiaram, de certo modo, as 
industrias paulistas, tambem protegiam a produgao de outras 
regioes. Assim, o sal do Rio Grande do Norte, muito mais ca- 
ro do que o sal espanhol e muito consumido no Rio Grande do 
Sul, Minas Gerais e Mato Grosso, teria sido impossivel subsis- 
tir senao fosse a proteqao maternal das tarifas aduaneiras da 
Uniao. A mesma cousa se da com outros produtos, que nao sao 
paulistas. Nao se pense que, esse regime alfandegario brasilei- 
ro vem obrigando a criagao de um mercado interno, dentro do 
Brasil, para as industrias paulistas. Longe disso! No Brasil 
ha muitas regioes economicas, perfeitamente isoladas, nitida- 
mente destacadas, e formando regioes consumidoras proprias, 
com seus centres abastecedores proprios, devido as grandes difi- 
culdades, de interligaqoes ferro-rodoviarias. As mercadorias 
paulistas chegariam a essas destacadas regioes economicas, one- 
radas por fretes tao elevados, como sao os concernentes as vias 
de comunica^ao do Brasil, assim elas nao poderiam concorrer 
com as congeneres regionais. 

Assim estas, mais desoneradas, venceriam facilmente a con- 
correncia e seriam preferencialmente consumidas pelos varies 
mercados das muitas regioes economicas do Brasil. E' por isso 
que o Brasil nao tem um so centro industrial, abastecedor dos 
50 milhoes de brasileiros, mas possui dezenas de centres abas- 
tecedores, graduados em tamanho, conforme a quantidade e a 
qualidade de seus consumidores. Esses nucleos regionais indus- 
trials se espalham pela costa brasileira, refletindo, nas suas pro- 
porgoes, os respectivos "hinterlands" que servem e aos quais se 
ligam por vias ferreas ou outro qualquer modo de comunica- 
gao. E' por isso que, Sao Paulo apresenta o seguinte quadro 
economico: 

Produgao total   Cr.$ 69. CKX). 000.000.000 
(so a prod, indust. atinge a 52 
bilhoes mais 17 bilhoes da pro- 
duqao agricola) 
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11.000.000.000.000 
m. m. 

13.000.000.000.000 
m. in. 

45.000.000.000.000 
m. m. 

Desse balanqo, em suas linhas gerais, as quais sao abso- 
lutamente coincidentes, ainda que possam variar as suas minu- 
cias, chega-se ao raciocinio seguro de que a produ^ao industrial 
e em cerca de 66% consumida no proprio Estado de S. Paulo, 
que ainda e uma verdadeira autarquia e que apenas 33% desse 
total produzido e exportado. 

Assim, tem crescido formidavelmente o nucleo piratinin- 
gano! No fim do Imperio, ou no principio da Republica era uma 
pequena cidade provinciana, atingindo boje, com o seu cres- 
cimento inegualavel no mundo, o total formidavel de 2 milhoes 
de habitantes, se emparelhando com o Rio de Janeiro, capital da 
Republica. O crescimento de S. Paulo continua e ninguem po- 
dera prever qual sera o limite de sua formidavel expansao. E nem 
se diga que, e apenas a capital do Estado. que cresce, pois os 
nucleos urbanos do interior do Estado tambem aumentam for- 
midavelmente. Ainda que. a imigraqao tenha concorrido, em 
grande parte, para esse crescimento gigantesco, ela nao teria 
sido a causa primacial e unica, pois que. antes de que essa imi- 
graqao tivesse evoluido ja Sao Paulo vinha incontidamente se 
avolumando, embora em menores proporqoes. Hoje, nao poden- 
do S. Paulo, parte de um pais, que tudo Ihe nega e tudo faz para 
impedir o seu crescimento. promover a continua<;ao da imigra- 
qao subsidiada, entretanto o aumento da gigantesca "urbs" pau- 
listanica continua. E' que. ele e continuamente alimentado, 
pela demografia da hinterlandia paulista estadual. fista, com 
esse fenomeno, deveria se ir anemizando e se albuminurizando, 
mas o "deficit" vem sendo suprido. com a mecanizaqao do meio 
rural paulista. que, vai dia a dia, tendo mais minguada a sua 
popula^ao. mas vai progressivamente mecanizando as suas ati- 
vidades e barateando, cada vez mais a sua produ^ao. 

Em 1920, o Senador Ellis, ja definitivamente radicado no 
Rio de Janeiro, nao mais voltou a S. Paulo, seu querido torrao 
natal, para onde ele so deveria retornar depois de morto, para 

Exportaqao para o exterior . Cr.$ 
(cafe em grande parte) 

Exportaqao para o Brasil .... Cr.$ 
(via maritima -|- via terrestre) 

Saldo, que fatalmente indica o 
consumo interno paulista .... Cr.$ 
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repousar eternamente na Consolaqao, debaixo de sete palmos de 
terra paulista, como ele sempre afirmava. 

Como S. Paulo esta diferente do que o Senador Ellis co- 
nheoera! Nao so as pessoas sao interiamente outras, pela natu- 
ral sucessao das geraqoes, como tambem a fisionomia urbana e 
completamente diferente. (1) Os velhos amigos e companhei- 
ros do Senador Ellis, foram, quase todos, levados pela morte! 
Seus filhos e netos, sobrinhos e descendentes, sao pessoas, que 
nao conheceram os capitulos do fim do Imperio e sao pessoas, 
que so comeqaram a viver, quando S. Paulo ja estava atraves- 
sando a sua evolu^ao para o regime social-psicologico-economi- 
co, em que nos encontramos! 

(1) Os claros abertos nas diversas classes socials da populaqao 
de Sao Paulo, foram e ainda estao sendo preenchidas pelo advento de 
elementos de origem exotica, que a capilaridade social e economica, pro- 
pria dos regimes democraticos traz a tona das camadas demograficas 
inferiores. 



Capitulo XXXV 

O ''PATER FAMILIAS" 

Oriundo de duas estirpes, que se aproximavam em alguns 
motives de semelhanga, entretanto se mostravam antagonicas, 
sob outros pontos de vista, o Senador Alfredo Ellis era total- 
mente paulista e completamente avesso a tendencias britanicas. 
Assim, os paulistas, por exemplo, se assemelhavam muito aos 
ingleses, em muitos dos seus contornos psicologicos. Como os 
ingleses eles sempre foram frios, inabordaveis, pouco expansi- 
vos, taciturnos, quase irritados, dinamicos, ativos, cheios de ini- 
ciativa, etc. Talvez seja a aqao do clima planaltino, semelhante 
ao que reina no arquipelago britanico: frio, umido, inconstan- 
te, com pouca luminosidade e grandes amplitudes termometri- 
cas a estimular, com suas rajadas cortantes de vento sul, o ho- 
mem a ele submetido. Eis o complexo climatico paulista. a pro- 
duzir consequencias semelhantes ao ingles, grande e fleugma- 
tico como o nosso piratiningano. Mas, se o nosso planaltino, sob 
muitos aspectos, tern as mesmas linhas de conformaqao psicolo- 
gica e moral, que o britanico, sob outros pontos de vista, dele 
diverge profundamenti. Assim, enquanto que o ingles e sem- 
pre um individuo caseiro, amigo do seu lar, esse "home, sweet 
home", repleto de atrativos de conforto, cheio de enfeites dis- 
cretos, que o gosto britanico sabe arrumar com a admiravel e 
inimitavel disposi^ao! E' nessas deliciosas e inegualaveis "ho- 
me", que os britanicos armazenam muitas qualidades de gulo- 
seimas, dos seus magnificos "pickles", "chutueys" e dos seus 
maravilhosos "cakes", que eles comem com "jam" ou com 
"cha". A casa inglesa e um verdadeiro paraiso de conforto e 
convida a permanencia. Oualquer operario da Inglaterra, dis- 
poe de grande nivel de vida, o que permite grande teor de co- 
modidade. O paulista e exatamente o contrario! Tudo nele e 
inverso disso mencionado! A tendencia do morador do Pla- 
nalto sempre foi avessa ao conforto. Ai estao os documentos, 
que nos permitem a reconstituiqao dos interiores paulistas nos 
varios seculos da nossa evoluqao historical O Senador Ellis 
nada tinha de ingles, a esse respeito. file era todo paulista! Sua 
casa continha tudo, que a tecnica possibilitava em materia de 
bem viver. Faltava-lhe, entretanto, aquele "it" especial e ca- 
racteristico das magnificas "homes" inglesas, que pareciam ter 
cola a prender os familiares. O Senador muito apegado, ainda 
ao velho patriarcalismo, que transmitia, ao paulista a tenden- 
cia, transfigurada nas suas imensas e incomodissimas moradias. 
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nada tinha de caseiro. file limitava sua permanencia em casa, 
ao mmimo necessario. Nao eram assim, porventura, os nossos 
antepassados dos primeiros seculos, constantemente no sertao, 
ou na roga do interior paulista? So no fim da vida, quando 
a idade obriga ao sedentarismo e que o Senador demorava mais 
tempo no doce aconchego do lar. Ainda eivado da velha for- 
magao comunitaria portuguesa, o Senador conservava em suas 
linhas rigidas aquela cerimonia hieratica, aquela solenidade pa- 
triarcal, aquela frieza reservada, que envolvia todo aquele res- 
peito liturgico e reverencial, com o qual ele se fazia tratar, pelos 
seus familiares. Nao existia a menor familiaridade entre ele e 
os filhos e netos, que, com respeito, Ihe beijavamos a mao e to- 
mavamos-lhe a bengao com enorme reverencial Todos nos o 
o tinhamos como um idolo supremo de um rito de familia! fi'e 
era, mesmo, para nos, como um Deus, tal era sua bondade, a sua 
extrema e visivel dedicagao a toda a familia, com a sua afetuo- 
sidade carinhosa, que embora envolvida, em aparente frieza e 
em linha impecavel de solene respeito, emocionava a hipnotiza- 
va a todos, que com ele tinham contacto, pelo modo sempre sua- 
ve, que ele nunca abandonava. So no inverno da vida, o Sena- 
dor teve uma poltrona fofa, tipo "maple" pois antes, as casas em 
que morou apresentavam enormes espagos vasios, a lembrar as 
velhas moradias paulistas. Ate chegar a velhice, Alfredo Ellis 
nao se importava com comodidades! file vivia espartanamente, 
em casas vasias de moveis, o que recordava bem as velhas mora- 
dias do seiscentismo paulista. Eu suponho que a "causa mater" 
dessa tendencia paulista era que, em razao de seu semi-nomadis- 
mo, os homens quase nao permaneciam nas suas casas, as quais 
so recorriam quando no povoado, para dormir e comer. 

De formagao particularista, o anglo-saxao, nas suas ilhas, 
era muito mais sedentario, muito mais enraizado ao solo, pois 
o paulista, constantemente no sertao, em aventurosas correrias, 
mostrava ter herdado do sarraceno-mugulmano, atraves do por- 
tugues, o velho e irriquieto nomadismo, que o impedia de se fi- 
xar em moradia permanente. Suponho que, o Senador, ainda 
com fortes tragos do velho patriarcalismo portugues, a Ihe sa- 
turar a formagao e a Ihe imbuir o temperamento, tenha recebido 
essa tendencia de seus ancestrais paulistas de centenaria cepa. 
Creio que, teria entrado muita heranga anglo-saxonica na vi- 
da extraordinariamente metodica e ordeira, que profundamen- 
te caracterizava o velho parlamentar paulista. De fato, nunca 
vi espirito mais amigo da ordem, da disciplina, do respeito de 
si mesmo e de vida mais sistematizada que o Senador! O que ele 
fazia em um dia do ano, repetia com uma assiduidade e uma in- 
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variabilidade pasmosa, durante todos os outros dias do ano. 
Parecia a regularidade de um cronometro! file sistematicamen- 
te nao mudava de "menu". Comia sempre as mesmas cousas, 
as quais completava com uma boa xicara de mingau de 
maizena, com os seus famosissimos "bolos" que a sua pacientis- 
sima. inegualavel e bom'ssima esposa fazia todos os dias, em 
forma especiais de ferro fundido. 

Ela o tratava como se o Senador fosse uma mimosa crian- 
<;a! Para ele, todos os cuidados! Para ele, todos os carinhos! 
file era o ente precioso conservado em vitrea redoma! O Sena- 
dor. todos os dias, as 7 boras, tomava. ainda no leito a sua xica- 
ra de cafe, bem forte e bem quente. A seguir, lia os jornais da 
manha, tomando conheciniento das novidades politicas, atraves 
de 4 ou 5 diarios. As 10 boras levantava-se e levava ate o meio- 
dia, cuidadosamente aparando sua nivea barba e tomando seu 
banho morno, sempre preparado com especial e marcada tempe- 
ratura, por sua dedicada e pacientissima esposa, que, com um 
cuidado unico e um carinbo especial, arrumava sua roupa. Al- 
mo^ava invariavelmente ao meio-dia, e, as 2 boras estava no 
Senado, ou no Centro paulista, no Edificio dessa corporacao 
regional, a pontificar, doutrinando, diante de uma roda de ami- 
gos. Depois, ia a um cinema e as seis e meia estava em casa. Fi- 
cava repousando, ate as sete e meia. quando jantava, jogando a 
seguir sucessivas partidas de xadrez, com os seus filhos, netos e 
amigos, entre os quais o Vilalva, ou o compadre Eduardo. (1). 
Nunca o conheci, levando outro regime de vida! Nem se pense 
que, o Senador, levando essa vida metodica, havia completamen- 
te se desinteressado dos lucros, que a riqueza proporciona. file 
parecia, porem, narcotizado contra a ambiqao e cetico, como de- 
siludido, em relaqao aos provaveis resultados de qualquer es- 
for^o. Perdera a confian^a sobre as possibilidades economi- 
cas! Nao que, se julgasse muito velho! Pelo contrario, ele se 
tinha em conta de muito moqo e sempre repetia que. a mulher 
tern a idade que aparenta e o bomem a idade que sente! file nao 
se sentia velbo, mas uma onda de descrenqa o invadira! Seu 

1) O compadre Eduardo era um dos maiores e mais intimos ami- 
gos do Senador. iFilho do velho mineiro, Dr. Joao Roquete Carneiro de 
Mendonqa, para quern o Senador Ellis, em 1904, havia conseguido no Rio- 
dq Janeiro um cartorio de notas. O compadre Eduardo e toda a familia Ro- 
quete ligaram-se de tal modo ao Senador, que constituiram uma soli- 
dissima estima e uma indestrutivel amizade, a qual .acompanhou o par- 
lamentar paulista, ate os seus liltimos dias, passando depois, por heran- 
qa, para a prole tk) Senador Ellis, a qual conserva grande afeiqao ao 
compadre Eduardo e a todos os seus parentes. 
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Estado, sua gente, seus parceiros de politica, mesmo os sens 
companheiros de bancada e de P.R.P. nao se mostravam justos, 
gratos, amigos ou condescendentes, para com ele. O velho pa- 
triarca da politica paulista, vira desaparecer um a urn, seus ve- 
Ihos companheiros, que, com ele, fizeram a Republica! Assim, 
havia desaparecido Prudente, Paulino, Glycerio, Campos Sal- 
les, Costa Jr., Bernardino, Almeida Nogueira, Cerqueira Cezar, 
e outros, seus velhos amigos, que o conheciam, o apreciavam e 
confiavam nele. Os novos de entao, nao o consideravaim e mal 
respeitavam, pois ele, constantemente no Rio, se afastafra do 
contacto da gente paulista. Achavam-no intempestivo, arroja- 
do, incontinente, imprudente, arrebatado, indiscreto, inhabil nos 
malabarismos, cambalachos e nas travessuras que, com pouco 
escriipulo, muitas vezes praticavam, langando maos dos ensina- 
mentos do florentino, cousas que o velho Senador sempre digno, 
sincero, leal como era, nao praticaria. Assim, o parlamentar pau- 
lista, no seu proprio partido, so achava descaso e pouca conside- 
raqao. file, que super-estimava sua situacao de velho e encane- 
cido Senador Federal e propagandista da Republica! As clas- 
ses conservadoras, as associaqoes rurais, industrials e comerci- 
ais, trilhavam o mesmo caminho. Nao o conheciam suficiente- 
mente! file, que nunca ocupou o evidenciador Executive! file, 
que, sempre estivera fora de S. Paulo! file era como o Anteu da 
lenda, que se enfraquecia sem contacto com a terra "mater"! 
Decididamente, o Senador Ellis, vindo da velha geraqao, que ha- 
via pregado a Republica, estava sobrando, naquele cenario! file, 
que fora jovem, diante da velha geraqao de Campos Salles, era 
um velho, para essa nova geraqao, que estava no governo ! fisses 
moqos nao o compreendiam! Nao podiam compreender aquele 
velho combativo e impetuoso, muito mais do que eles, mas que, 
entretanto, nao sabia politicar, com intriguinhas sinuosas, que 
exigem segredos e rasteiras desleais! Por outro lado, o Sena- 
dor nao era sociavel! Nao visitava ninguem! Nao homenagea- 
va ninguem! Seu nivel hierarquico de Senador Federal, vindo 
da propaganda, lire dava os bordados de general, do que ele era 
muito cioso. Como poderia ele homenagear os inferiores na hie- 
rarquia politica? E isso nao Ihe outorgava simpatias, as quais 
ele ia alienando, aos poucos, e progressivamente. 6ra, ele, inte- 
ligente como era. via com clareza isso tudo, o que Ihe acachapa- 
va de aborrecimentos. Nao era mais homem para dizer com 
magnanimidade: "0 que passou, passou". Assim, ele se sentia di- 
minuido e prontamente reagia, com amargor, conforme o seu 
temperamento, que era explosivo, arrebatado e violento. Essa 
reaqao, alias a unica aconselhavel, so poderia acarretar irritaqao 
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e em breve havia umi fosso hostil e intransponivel, entre o velho 
propangandista da Republica e os novos, que so entao ganhavam 
as suas esporas de cavaleiros nos rinhadeiros politicos. Com is- 
so, o Senador Ellis se foi isolando, cercado apenas de uns pou- 
cos aulicos, que Ihe lisongeavam os efeitos parlamentares, bem 
como a truculencia, com que ele os encarava. 

O Centro Paulista no Rio de Janeiro, instituigao beneme- 
rita, que o Senador fizera prosperar e progredir, conseguindo 
que ele adquirisse o predio, para sua sede propria, a Praqa Ti- 
radentes, era onde tinham lugar as tertulias liturgicas, encare- 
cedoras dos prelios, nos quais se projetava toda a furia parla- 
mentar do politico paulista. Rste tudo fazia para aparecer tre- 
mebundo e cruel, exagerando as pugnas, em que tomava parte 
e enaltecendo a virulencia da sua a^ao, cercado pela sua pe- 
quena corte, que o aplaudia freneticamente, o incitando pros- 
seguir e incrementar a sua violencia, enquanto que, os politicos 
matreiros e maquiavelicos, bem como as classes conservadoras 
de S. Paulo, pouco cultas e pessimamente representadas, o tra- 
tavam displicentemente, com iniqua injustiqa e com suprema 
ingratidao. Para estes, o Senador Ellis era apenas o leviano 
"espalha-brazas"! Isso arrancava ao Senador Ellis todo o es- 
timulo, para realizar qualquer cousa, em beneficio dessas clas- 
ses conservadoras, que se mostravam tao faltas de reconheci- 
mento! Nao adiantava fazer forqa! A ma vontade, a indife- 
renqa estatica e a falta de inteligencia eram evidentes! Alem de 
tudo isso, que acrescia ao mencionado acima, havia uma cris- 
cunstancia, corroborando para que o Senador Alfredo Ellis fi- 
casse no esquecimento da gente do seu Estado: ele tinha verda- 
deiro horror ao cabotinismo e por isso, sempre vivera na penum- 
bra, nao fazendo eco demagogico de seus feitos, nao proclamando 
a sua personalidade, nao relembrando os seus meritos, nao fa- 
zendo publicidade de seu nome, nao se projetando, enfim a re- 
cordaqao popular (2). A demagogia cortejadora facil populari- 
dade era contraria a sua altivez vertical! 

Oh! Como os tempos mudaram ! 

2) O fato da personalidade do Senador Ellis, com seu ativo em 
favor do cafe e de Sao Paulo nao ser lembrado ou conhecido, eu atribuo 
mais a ignorancia do povo, sempre mats ao corrente do que se passa na 
terra e menos ciente do que tern lugar em regioes distantes e de algu- 
ma maneira estranha. 

Mesmo os da elite letrada e especialista em assuntos cafeeiros, sao 
ignorantes em grande parte do que diz respeito ao Senador Ellis, pois 
que este parlamentar paulista nunca fez "praga" do seu ativo e nem nas 
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Ja estavam mudados alias, nas ultimas decadas da vida do 
Senador e como ele, com a sua rigida feitura moral, nao evo- 
luia, nao se amoldava a esse novo ambiente que se formava, foi 
ficando ignorado e esquecido! file era incapaz de pedir voto a 
quern quer que fosse! Nao podia se inculcar para cargos de con- 
fian^a! Esta nao se impoe! Seria preferivel nao ser lembrado ! 
file nao nascera para viver de joelhos! Sua atitude sempre fora 
vertical e erecta! Nao se curvaria jamais! "Antes querido do 
que oferecido". 

Na impossibilidade de ser querido, seria preferivel ser te- 
mido! Foi isso, que aprendi com ele e que procure imitar 
guardadas as proporqoes e a modestia da minha posiqao! Por 
isso, o Senador se deixou tomar de desanimo e de ceticismo. Nao 
tinha vontade de em(preender nada de folego! Limitava-se a ler 
jornais! Nao se demorava em leituras livrescas, as quais exigi- 
riam muito mais esforqo! Dai, ele nao ter livros! Tudo quan- 
to ele precisava, para as suas atividades, guardava na sua bem 
prendada memdria. Os poucos livros, que possuia, estavam em 
S. Paulo. Nao se pense que, o Senador Ellis se tivesse desinte- 
ressado por tudo! Longe disso! Os negocios do cafe e do arroz, 
bem como a evoluqao da sua industria agricola em Santa Eudo- 
xia continuaram a empolga-lo quando a marcha da produqao da 
Fazenda nao seguia a contento, o nervosismo agoniado e o pes- 
simismo aflito do Senador, o punliam sempre em agitaqao e em 
pessimo humor, o que era suportado e amainado pela sua estoi- 
ca esposa, a qual, como austera matrona, servia como " para- 
choques" para as mas noticias. Ela era como o macio algodao, 
entre os rigidos cristais. Procurava atenuar o atrito! A situa- 
cao telurica, isto e, o estado climatico, em relaqao aos ciclos 
agricolas, eram acompanhados com anciedade empolgada pelo 
Senador, que transmitia a todos, esse espirito agoniado de guer- 
ra de nervos, contra o tempo climatico do "hinterland" paulista. 
Isso trazia constantemente a familia Ellis, em continua e acer- 
ba tensao nervosa. 

O politico paulista, embora fixado no Rio de Janeiro, es- 

obras minuciosas sobre o cafe, como a " Histdria do cafe no Brasil", 
do Prof. Taunay, o trabalho mais profundo sobre a materia, ja apareci- 
do, nao apresenta grande cousa sobre o Senador Ellis e sen ativo. 

Explica-se pelo fato do Prof. Taunay nao ter tido tempo em dies- 
cer a minucias muito mjeudas sobre o nosso grande produto e, sem ter 
tido, como seria natural, um interesse particular em clarear um escaninho 
muito pessoal do assunto sobre o qual escreveu IS alentados volumes, 

Dai a ignorancia do povo, a qual e meu desejo desfazer. 
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tava diariamente ao par de toda o movimento comercial, produ- 
tor e economico-financeiro da Fazenda, bem como da marcha 
dos trabalhos e da administraqao de Santa Eudoxia, por meio 
de boktins diarios, que relatavam tudo quanto se passava na 
sua propriedade rural. Se chovia, ou se a seca se prolongava em 
demasia, se o frio se intensificava, ou se o calor se abrazava de- 
mais, tudo era motivo de contrariedades para o Senador, as quais 
ele transmitia como se fossem cargas eletricas, a todos, que o 
cercavam. O interesse fanatico do Senador, por tudo que 
se passava em Santa Eudoxia, no entretanto nao era por 
si, pois que ele nunca fora ambicioso e n'ao exigia gran- 
des gastos, para suas despesas pessoais, mas era sim, pa- 
ra sua familia, para quern ele almejava um grande patrimo- 
nio material, file sempre desejara poder, ao morrer, deixar to- 
dos os seus bem amparados financeiramente, especialmente a sua 
admiravel esposa, que fora a sua dedicada companheira de mais 
de meio seculo, continuamente o ajudando e o amparando com 
aquela sua maravilhosa resignaqao crista, sincronizada com a 
velha e indomavel tempera das magnificas estirpes paulistas, 
se solidarizando com ele, em todos os transes de sua borrasco- 
sa vida, bem como com ele comungando nos fugazes momentos, 
em que a existencia amanhecia risonha e se irmanando com ele, 
nas angustias martirizantes dos dias negros e procelosos. Nun- 
ca vi tempera igual a daquela Cunha Bueno. que nao se abatia 
ante, os golpes m,ais fundos e rudes, com que a adversidade nao 
a poupou ! Que estoicismo! 



Capituu) XXXVI 

O F I M 

Em 1925, o Senador Ellis estava disiludido com aqueles 
<jue Ihe deveriam ser gratos, envelhecido e cansado! 

Fora abatido, dois anos antes, pelo falecimento prematuro 
dos dois filhos mais velhos, um dos quais selvagemente assassi- 
nado em Araraquara, em autentica cena de farwest" norte-ame- 
ricano. Esses golpes durissimos, o deprimiram profundamente,. 
pois ele era um sentimental introvertido, nao demonstrando sua 
alma, como se isso fosse prova de fraqueza. A dor que o afli- 
gia, ainda coberto pelo negror do Into pelos dois filhos mais ve- 
lhos mortos, aumentara niuito pela cruel prova de ver o outro 
sen filho homem, o ultimo que Ihe restava, nao ser eleito depu- 
tado estadual. Era outro lance cruel que Ihe vibrava o destino! 
file que, se dedicara inteiramente a S. Paulo, sacrificando em 
holocausto ao povo paulista, toda sua vida, a sua fortuna mate- 
rial, o patrimonio de sua familia, expondo-se em duelos, em cam- 
panhas tremendas, contra companhias poderosissimas; ele que 
pregara a Republica e a liberdade, que tivera afanosa vida de 
trabalhos, por S. Paulo, pelo seu povo, por sua lavoura de cafe, 
pelo seu Partido, etc.; ele que, pelos mandates que recebera de 
seu Estado, se ha via exilado em terra que nao era sua, sofrendo 
todos os combates, padecendo todas as agruras, passando por to- 
das as contrariadades, etc., nao tivera prestigio para fazer um 
filho seu, deputado estadual! S. Paulo e os paulistas nao cor- 
respondiam com reconhecimento, ao esforgo de seu velho repre- 
sentante! Era bem a esponja embebida em vinagre, que Ihe 
fizeram server! O Calvario ainda nao fora atingido, porem, na- 
quela "zna cruets" de tormentos e de trabalhos sem par, pelo 
seu Estado! O calice da amargura ainda nao fora bebido ate o 
fim! Felizmente, o Senador nao viu o resto, pois a ultima gota, 
seria a eleigao, em 1945, da torva figura do caudilho de Sao 
Borja, para sua Cadeira do Senado! fisse foi o premio, que S. 
Paulo dera a ele, que nada poupara, em prol dessa lavoura de 
cafe, que se mostrava tao indiferente ao passado! E' que, Sao 
Paulo e uma regiao cosmopolita e os seus 9 milhoes de popula- 
qao, seguramente. 40% sao de estrangeiros, ou de origem pro- 
xima de elementos forasteiros e a sua quase totalidade nao tern 
raizes e nao tern passado a respeitar. Mesmo assim, acutilado 
pela desgraqa e ferido pela ingratidao, o Senador nao teve ao 
definhar, um so queixume. contra os que se haviam esquecido 
do que ele havia feito! file nao mantinha siquer um pensaniento 
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de arrependimento, por tudo que fizera! Se tivessem se repetido 
os episodios de sua abrolhada vida, faria tudo de novo, exatamen- 
te como havia feito. Nao fora a cata de recompensas que, ele 
havia agido, em favor de sua gente, de seu Estado, de seu Par- 
tido, da sua classe agricola, etc., arriscando sua vida, dispen- 
dendo esforqos e energias, lutando contra companhias-polvos, 
enfrentando borrascas, sacrificios, passando privaqoes, etc. Mas, 
queria, com justiqa, que seus trabalhos, seu amor a caysa pii- 
blica, sua dedicaqao ao regime, etc. fossem reconhecidos! Nem 
pela flagrante injustiqa, que o vitimava, o Senador Ellis se ar- 
rependia do que fizera. As vezes, ele, cismarento, olhava para 
traz e revivia imaginoso, os transes, pelos quais havia passado, 
e sentia uma temperatura de conforto ameno e dulquroso, como 
se uma onda de calor tepido Ihe invadisse a alma, em noite in- 
vernosa, fria e umida. Um consolo Ihe restava, vivera sempre 
honestamente e nunca fizera mal conscientemente a quem quer 
que fosse, (1). O Senador Ellis, entretanto, as vezes conse- 
guia manifestaqoes do quanto era apreciado. Essas manifes- 
taqoes eram sempre no Rio e nunca em Sao Paulo, sua terra!. 
Quando ja nos seus ultimos momentos, com os olhos embacia- 
dos pela nuvem opaca da agonia, com suas faces ja arro- 
xeadas pela proximidade da morte, com o coraqao aos 
saltos descompassados, prestes a dar o seu ultimo arranco, ain- 
da o Senador teve forqas para dizer: 

"Abandono o mundo com a consciencia limpa de re- 
morsos e do pouco que deixo, nem um ceitil custou a la- 
grima de um pobre". 

1) Entretanto o Senador no deserto de ingratidao e de esqueci- 
mento se defrontava, as vezes com oasis, nos quais apareciam manifes- 
taqoes como a seguinte: 

SENADO FEDERAL 

COMISSAO DE FINANCAS 

Acta da Sessao de 5 de Maio de 1922. 
Presidencia do Sr. Alfredo Ellis. 

Compareceram os Srs. Francisco Sa, Joao Lyra, Justo Chcrmont, 
Jose Euzebio, Felippe Schmidt, Muniz Sodre, Vespucio de Abreu, Iri- 
neu Machado e Bernardo Monteiro. Deixou de comparecer com cau- 
sa justificada o Sr. Sampaio Correa. 
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O Sr. Joao Lyra — Meus Srs. permitam que tome a iniciativa de 
proper que seja escolhido, por acclamaqao, o nosso Presidente da Com- 
missao. E' uma praxe antiga, nunca deixou de ser reeleito, razao pela 
qual proponho que seja acclamado Presidente da Commissao de Finangas 
o Sr. Alfredo Ellis e Vice-Presidente o Sr. Francisco Sa. 

E' aceita a proposta e sao acclamados Presidente e Vice-Presidente 
os Srs. Senadores Alfredo Ellis e Francisco Sa. 

O Sr. Presidente — Aceitando a investidura que acaba de me ser 
conferida, agradego aos illustres collegas a indicagao do meu nome para 
continuar a tarefa constitucional de dirigir os trabalhos da Commissao 
de Finangas. Escusado e dizer que conto, desde ja, para a execugao des- 
sa grandiosa e patriotica tarefa, com o apoio de todos os collegas e nao 
so com o apoio como com a competencia, cultura e illustragao que todos 
fartamente tern demonstrado, conscio de que essas virtudes nunca fa- 
Iharao, tratando-se, como se trata aqui, apenas do bem publico, do inte- 
resse nacional. 

O Sr. Francisco Sa — Agradego tambem, Sr. Presidente, a honra 
da minha escolha a qual procurarei corresponder seguindo o exemplo 
dos meus collegas, tao integros, quanto operosos. 

O Sr. Irineu Machado —■ Sr. Presidente, pedi a palavra para ma- 
nifestar o jubilo com que ouvi a proposta do nosso eminente collega Sr. 
Joao Lyra, V. Ex. sabe a estima que Ihe dedicam todos os seus colegas... 

O Sr. Presidente — E que e retribuida. 
O Sr. Irineu Machado — ... desta Casa e, particularmente da 

minha parte, desde os velhos tempos em que V. Ex. servio a causa da 
Republica ao lado de tantos e tao gloriosos nomes que ja desapareceram, 
como Francisco Glycerio, cuja cadeira V. Ex. occupa, Campos Salles, 
Prudente de Moraes, Bernardino de Campos., todos os nomes que fize- 
ram de Sao Paulo na constellagao republicana, a mais fulgurante de to- 
das as estrellas. V. Ex. e hoje o mais antigo dos correligionarios da- 
quella phalange. Na Republica V. Ex. prestou os mais brilhantes e assig- 
nalados servigos a causa da defesa do regimen. Recordo-me dos dias em 
que V. Ex. sabia por em jogo as instituigoes, o appello para um plebis- 
cite, da energia com que V. Ex. foi pioneiro da opiniao publica e jamais 
esquecerei que o primeiro batalhao patriotico que accudio a defesa da cau- 
sa republicana foi o batalhao " Alfredo Ellis". Recordar-me-hei ainda 
de que a primeira forga que ocorreu para a frontera do Estado de Sao 
Paulo, entao ameagado, foi o contingente armado pelo esforgo e acti- 
tividade de V. Ex. As priraeiras espingardas Manulicher, os primeiros 
milhares de carabinas que defenderam a causa republicana, foram as que 
sahiram do grupo dirigido por V. Ex., assim como, tambem, os primeiros 
canhoes que na barra de Santos defenderam o Governo do invicto Mare- 
chal de Ferro o fizeram por ordem de V. Ex. 

E, prosseguindo nessa senda de servigos ininterruptos a causa do 
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paiz, foi V. Ex. quem primeiro proferio o grito de rebeldia contra a 
oligarquia de Lucena que, infelizmente, deixou semente danminha, que, 
de quando em quando determina um periodo de infecQao. Foi V. Ex. o 
primeiro a proferir um grito contra o primeiro attentado a Constituigao 
da Republica, contra o golpe do Estado, e as forgas civis, dirigidas e com- 
mandadas por V. Ex.; foram ellas que primeiro desarmaram os jani- 
zaros. Foi esse o unico movimento que no territorio de S. Paulo se fez 
como reivindicagao da causa republicana, defesa da honra e da ordem 
constitucional ameagadas e golpeadas pelo governo dictarial — que nem 
sempre o governo e a ordem constitucional. O primero grupo que salvou 
a honra republicana contra a tyrania official foi o grupo que V. Ex. 
commandou. 

O unico monumento que recorda servigos a causa republicana no 
territorio de S. Paulo e o erigido na cidade de Rio Claro, em honra aos 
inolvidaveis servigos prestados por V. Ex. a causa da Republica e a so- 
berania nacional, 

Ja recordei a esta Commissao como foi V, Ex. o mais valoroso dos 
amigos de Floriano Peixoto. Recordarei ainda aos meus companheiros 
como recordarei aos inimgos do Governo do Marechal Floriano, aquel- 
les cujo odio perdura ate hoje e que nos olham com intuitos de vindicta, 
recordarei que a mesma energia do velho florianista de outr'ora perdura 
ainda hoje e se torna efficaz em cada transe da vida republicana para 
accudir em defeza da soberania e da dignidade parlamentar. 

Foi ainda V. Ex. que proferio o primeiro grito, nesta hora sombria 
de vida republicana, contra o golpe de Estado do Presidente da Repu- 
blica, vetando a lei orgamentaria. 

A serie ininterrupta de servigos prestados, por V Ex. a defeza do 
patrimonio economico nacional nao e o menor que o immense acervo de 
servigos prestados a area santa das instituigbes politicas, area santa car- 
regada nos bragos dos velhos republicanos de S. Paulo e cujo brilho c 
fulgor excede o imaginado. 

Nao menores foram os servigos em prol dos grandes ideaes liber- 
tarios prestados pelo velho descendente dos bandeirantes. E assim a in- 
vestidura que V. Ex. recebe, neste momento, nao se reveste somente do 
caracter de uma homenagem pessoal, para a qual ha sobejo motivo, a 
qual V, Ex. poderia receber com a mais absoluta tranquillidade e como 
penhor da nossa confianga. 

E' mais do que isso, e uma homenagem a coragem civica, a indc- 
pendencia e integridade de caracter do velho legionario da Virgina bra- 
sileira. E' a confianga que o paiz tern na sua coragem, na sua probidade, 
na sua inflexibilidade de caracter para resistir a onda de corrupgao c 
lama que neste momento avassala todas as consciencias e mancha todas 
as instituigoes. 

A investidura de V. Ex. e tambem uma homenagem que os velhos 
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republicanos vem prestar a mais legitima, a mais pura, a mais limpida 
e crystalina de todas as glorias da polilitica republicana de S. Paulo. 

V. Ex. tern, neste momento, a guarda santa do passado de todos os 
republicanos, de todos os legionarios de S. Paulo ao seu lado. 

V. Ex. tem neste momento nas suas maos honradas a defesa dos hu- 
mildes, pequenos e obscuros que clamam a porta do Congresso pedindo 
justiqa e pedindo pao. 

A responsabilidade de V. Ex. e imtnensa. Acredito, porem que a 
coragem e a energia de V. Ex. nao sao menores, razao pela qual, feli- 
cito a Commissao de Financas, congratulando-me ao mesmo tempo com 
a Nagao pelo aoerto da escolha. ("Muito bem! Muito bem!" Palmas). 

O Sr. Presidente (Movimento de attengao) — Meus collegas, nao 
esperava os elogios que a extrema generosidade do velho companheiro 
de lutas formulou com tanto carinho e affecto em palavras que vieram 
do coragao nobre e grande desse amigo, e se dirigiram ao meu, e nelle 
serao guardadas com verdadeiro carinho para que sejam transmitidas, 
senao aos meus filhos, como heranga, pelo menos, como um estimulo a 
mocidade, a essa cohorte que surge para que se verifique que nem sempre 
falha no coragao humano essa qualidade, essa virtude cada vez mais rara 
— a gratidao. 

Eu ja estava deshabituado dessas recompensas. Nao a esperava, 
tanto que, para mim, hoje, foi uma verdadeira surpreza ouvir a descrip- 
gao de uma pagina de meu passado, dessa longa estrada percorrida des- 
de quando eu assentei a minha tenda de medico em S. Paulo, procurando 
agremiar na velha Faculdade de Direito os elementos necessaries para 
propagar a ideia santa que hoje constitue o nosso patrimonio publico. 

Evoco a memoria de dezenas e centenas de amigos em cujos espiri- 
tos procurei insuflar a centelha divina que trouxera no coragao, agasa- 
Ihada com amor e carinho, dos Estados Unidos, onde percorri a pe, com 
a mochila ao hombro, a estrada do Exercito libertador, commandado 
pelo grande Washington, palmo a palmo, passo a passo, atravez dos des- 
filadeiros de " Haarlem Height e Valley Forgedesde a batalha de 
Bunker Hill ate a capitulagao de Yorktown, onde aprendi a ser republi- 
cano, onde aprendi a grande ligao que nos torna capazes de soffrer pela 
Patria, morrer por uma ideia, tendo como tive nas maos a espada que 
Hbertou a patria araericana. Beijei a espada de Jorge Washington e, 
quando silenciosamente osculei aquella lamina sagrada, fiz uma jura -— 
trazer para a minha Patria aquella semente gloriosa, a semente da li- 
bertagao que aquella espada havia plantado. 

De modo que ao iniciar a minha vida publica naquelle modesto es- 
criptorio, de medico de cidade pequena, como era S. Paulo, naquella epo- 
ca, procurei agremiar os elementos que pudessem ajudar-me a cultivar 
essa semente bemdita. 

E a verdade e que ella cahio em bom terreno, fructificou; e o maior 
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prazer que tenho nesta vida a qual amplamente me recompensa de todos 
os sacrificios feitos e a de assentar-me nesta cadeira e receber as ho- 
menagens de metis honrados e illustres collegas, vendo a Republica im- 
plantada e florescente, embora, de quando em quando, as forgas pluto- 
nicas ameagem os alicerces e as columnas do nosso edificio. Ella perdu- 
rara, porque esta implantada no coragao da mocidade. 

Hoje temos uma unica aspiragao: evitar commogoes intestinas e 
pugnarmos todos por uma idea: a da salvagao e consolidagao da Repu- 
blica, tendo sempre em mente que a violencia nao consegue cousa algu- 
ma por destructiva e nao constructiva. 

Pudesse eu fazer tun appello para que a minha voz fosse ouvida, a 
voz desinteressada de um velho que se approxima do pinaculo da vida; 
pudesse fazer um appello em prol do paiz, apagando todos os odaos.des- 
fazendo todas as desavengas, para que todos offeregam os seus hom- 
bros a carregar um unco andor que deve ser o da nossa Constituigao... 

Quanto a ingratidao... acabo de ler uma pagina, da historia, da 
auto-biographia do Marechal Hinderoburgo. Ao passar elle por uma ci- 
dade perto do lugar onde nascera, cuja lembranga ainda conservava como 
uma das mais lindas paizagens de sua vida, cuja populagao tinha liber- 
tado, as multidoes acompanhavam-no e victoriavam-no como se fosse 
um semi-Deus, por terem sido libertadas das hordas semi-barbaras pro- 
venientes da Russia. Pois bem, dizia elle, um anno mais tarde, passava 
com o seu automovel, na mesma cidade. Sabendo de uma predica que ha- 
via em um templo, entrou para ouvir a palavra do evangelizador. A igre- 
ja estava repleta de povo. Sentou-se, ouvio a palavra do presbytero, sa- 
hio e ninguem, absolutamente ninguem, o conheceu. Diz elle que a in- 
gratidao fizera esse povo esquecer-se do que elle o havia libertado das 
hordas semi-barbaras da Russia! E passara-se apenas um anno! Ter- 
mina, dizendo: " sic transit gloria mundi "... 

O grande Bismarck, que Max Nordau chamara um dos deuses da 
Allemanha, quando interpellado por Lord Granville, sobre as condigbes 
que pretendia impor a Franga, ouvindo deste os conselhos e recommen- 
dagoes para que a Allemanha nao fosse feroz em suas exigencias, invo- 
cando o facto de que os francezes guardariam no coragao a lembranga 
da brandura das condigoes impostas, Birmarck respondeu a Lord Gran- 
ville que nao acreditava na gratidao humana, que era bem possivel que, 
de raro em raro, houvesse gratidSo individual, por servigos prestados 
de pessoa a pessoa, de amigo a amigo, porem que a gratidao collectiva 
nao existe. 

Bismarck — o Grande Bismarck —• desterrado para o seu castello 
de Varzin, apos o accesso de Guilherme II ao throno, teve occasiao de 
verificar que nem de individuo a individuo exste o sentimento de gra- 
tidao. 

Passeando pelas alamedas do castello com o coragao ulcerado e san- 
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Foram as suas ultimas palavras, a obsessao de toda sua vida: 

"A HONESTIDADB PARA CONSIGO MESMO" 

* * 

Na nova sede do Senado Federal, no Palacio Monroe, 
com o vento maritimo encanado, o Senador Ellis, em Junho de 
1925, apanhou um resfriado, que logo passou para os pulmoes, 
enfraquecidos, com o envenenamento, que sofrera em S. Paulo 
ha tempos atras, por um engano de remedio, rotulado errada- 
mente. 

Os golpes morais, que o infortunio e a ingratidao vibraram 
contra ele, abateram o seu animo e ele nao mais reagiu. Perde- 
ra a fe! Ao findar o mes, deixara de viver! Morrera, mais pelo 

grando sob a tortura da mas negra ingratidao, devia reflectir que esse 
sentimento nao existia na Patria que elle havia consgrado todas as for- 
qas do seu talento e energias. 

Como disse, desterrado por seu pupillo, este por irrisao, alem da in- 
gratidao inflingiu ao homem que Ihe havia dado um imperio o vexame, 
a humilhagao de receber no dia de seu anniversario um " sabre" com 
um cartao dizendo que o seu Imperador Ihe; enviava como homenagem o 
" Symibolo do direito 

Ninguem melhor do que o Principe de Bismarck sabia que o " sabre " 
era o " symbolo da for^a " e nao do " direito 

Sobre o " sabre" havia sido levantado o Imperio do Kaiser — o 
" sabre " serviu para derrubal-o em menos de meio seculo. 

O " sabre " derrubara o que o " sabre " havia construido. 
O Kaiser soffre hoje as torturas a que condemnou Bismarck. 
Entretanto, acabo de verificar que a opiniao de Bismarck, bem co- 

mo a de Hindemburgo, nera sempre prevalecem deante da prova da gra- 
tidao que venho de receber, se nao do meu Estado, ao menos dos colle- 
gas que me tem auxiliado nesta campanha ininterrupta, a qual, tal como 
foi no passado e e no presente, sera para o futuro. 

Ao meu amigo e collega o tribute da minha admiraqao, do meu ca- 
rinho e da minha gratidao. 

Cumpro com o meu dever e isso me basta. Quanto aos meus com- 
panheiros so desejo que me queiram como eu os quero. 

A todos, muito obrigado, a todos commovidamente agradego. (Mui- 
to bem; muito bem. Palmas.) 

(Estes discursos nao foram revistos pelos oradores). 
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enfraquecimento moral do que pela banal molestia que o aco- 
metera. 

Dois dias depois, S. Paulo recebia na Estaqao do Norte, 
o esquife do velho patriarca que, ao morrer, nao imitara Publio 
Scipiao, com o sen epitafio; " Ingrafa Pdtria, non possidehis os- 
sea men". Injustiqas? Ingratidoes? Nao importavam! A S. 
Paulo tudo seria permitido! 

O Senador Ellis repousa nesta terra paulista, que e a nos- 
sa, a qual ele tanto amou e tao bem ensinou os seus a amar! 

Nesta terra, que cobre os restos de nossos maiores e que, 
aguarda, os que ainda devem ir! Nesta terra, pela qual, ele en- 
frentando todos obstaculos e sofrimentos, se dedicara inteira- 
mente, de corpo e alma. 

Nos, seus descendentes a defenderemos com nosso esfor^o 
e com nosso sangue, todas as vezes, que for preciso! 

E' um imperativo de alem tumulo! 

Ainda esta missiva recebida pelo Senador Ellis era um balsamo para 
a sua ulcerada alma : 

UMA CARTA DO DR. DARIO GALVAO AO SENADOR 
ALFREDO ELLIS. 

Tendo offertado ao dr. Dario Galvao os seus " Discursos Parlamen- 
tares", ultimamente editados, o senador Alfredo Ellis recebeu desse illus- 
tre patricio, em agradecimento, a seguinte carta: 

" Rio, 10 de outubro die 1922. 

Exmo. sr. senador Alfredo Ellis. — Meu eminente amigo. — Aqui 
venho agradecer-lhe a gentileza da offerta dos seus " Discursos Parla- 
mentares". Lendo pela primeira vez alguns delles e relendo outros que 
ja conhecia vibrei como sempre a sua palavra fluente e fogosa, que, se 
nos assistisse autoridade, eu clasificaria de palavra " radio-activa 

Como ficam pequenininhos seus adversaries! 
Que commovida e justa reparaqao ao grande Maua! 
Que altivez em todas as suas expressoes! 
Nao e atoa que seu corpo veste o seu espirito como uma bainha 

veste uma espada! 
Depois do que fica dito devia atirar no cesto o artigo que ahi Ihe 

mando mas como no final delle encontra-se a chave de seu temperamento 
politico (bandeirante "double" d'inglez) animo-me a envial-o. 

Subscrevo-me como sempre seu alto admirador e criado, agradecido 
e amigo (a) — Dario Galvao". 
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Com o falecimento do Senador Ellis, sentidos e eloquentes 
necrologies se fizeram ouvir. No Senado Federal, o grande 
parlamentar nortista, o Senador Barbosa Lima, orava; 

" A voz que hontem emudeceu para sempre, a inconfundivel figura 
varonil que tao bem personificava energia civica ao servigo die inexcedi- 
vel sinceridade, nos, Sr. Presidente, como que a ouvil-a ainda, como a 
que estamos vendo, evocada pela saudade, a reviver no mundo subjectivo 
da nossa simpatia, para Ihe dizermos comovidos, ao querido e imperter- 
rito Alfredo Ellis, ao altivo legionario dos dias heroicos da Republica, o 
nosso supremo adeus." 

(Annaes do Senado de 1925). 

Alem desse necrologio, no Senado se fez ouvir o Senador 
Azeredo. S. Ex. proferiu este discurso: 

" Sr. Presidente, e sempre doloroso, referirmo-nos as pessoas que 
desappareceram e que comnosco conviveram, ligadas pela amizade e pe- 
los sentimientos politicos. Essa dor e essa magoa augmentam, crescem 
de vulto, quando o morto que se deplora e um intemerato republicano — 
como foi o Senador Alfredo Ellis. 

Desde que fui informado do passamento do illustre politico, resol- 
vi occupar esta tribuna, hoje, para pronunciar algumas palavras allusi- 
vas a sua vida. Estava neste proposito, quando, hoje, de manha recebi 
da parte do nosso illustre collega, Senador Lacerda Franco, um recado 
telegraphico, pedindo-me que, em nome da bancada do Estado de S. 
Paulo, acompanhasse, nesta Casa as homenagens que porventura fossem 
prestadas aquelle cidadao desapparecido dentre os vivos. Assim, pois, 
alem dos meus desejos, venho agora, satisfazendo essa incumbencia, nao 
fazer a biographia do illustre extincto, mas relembrando alguns factos 
da sua vida, como homem politico e como cidadao presente. 

O extincto sempre lembrava aqui com grande satisfagao e orgulho, 
sua qualidade de velho republicano, e tantas vezes repetio que a imprensa 
ja assim o considerava, pois, nenhum orgao de publicidade dessa Capital 
se referia ao preclaro politico, sem primeiro empregar a expressao — 
velho republicano. E realmente era um velho republicano; tinha servi- 
gos prestados a Propaganda, que justificavam o orgulho com que dizia: 
" sou um velho republicano ". E, como se nao bastasse tudo quanto fez 
antes do advento da Republica, outros servigos prestou posteriormente, 
principalmente nas primeiras horas, quando o Marechal Floriano recla- 
mava os servigos de todos os republicanos. Nesses momentos foi sem- 
pre dos que occuparam o primeiro lugar, prestando-os com lealdade e de- 
vogao, pois seu maior sonho era ver consolidado o regimen republicano. 

O Sr. Jose Martiniano — Apoiado. 
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0 Sr. A. Azeredo — E' por isso que gosou ck uma grande influen- 
cia no espirito do saudoso e immortal Marechal Floriano, 

Todos quantos tern assento nesta Casa sabem que o Sr. Alfredo 
Ellis era dedicado aos interesses superiores de seu Estado, principalmen- 
te a sua primeira producgao. 

Vimol-o defender, aqui, com capacidade e rara assiduidade, o cafe; 
fazia-o com conhecimento die causa, demonstrando a necessidade da de- 
fesa desse producto principal da nossa riqueza. Foi com brilho incontes- 
tavel que, no momento, em que quasi periclitava nesta Casa do Congres- 
so, o voto de que tanto precisava S. Paulo para que pudesse realizar o 
convenio do cafe, que fez ouvir sua palavra autorizada e convincente. 

Na campanha em que se envolveu — o Senado deve recordar-se — 
era sempre pertinaz e nao foi de outra maneira que assim procedeu, 
quando, envolvendo-se na questao suscitada a proposito da Estrada de 
Ferro de Santos a Jundiahy, com alto criterio defendeu os interesses do 
Estado, que sempre representou. De sua pertinacia, do interesse que to- 
mava pelas questoes que esposava, e prova a mudanga do Senado. Ar- 
dentemente desejou que o Senado tivesse uma sedie a altura de sua digni- 
dade. 

A sua preoccupagao era tao grande que, quando se fallou na mudan- 
ga para este palacio, protestou, dizendo a todos que nao podia aceitar tal 
resolugao porque a deliberagao tomada pelo Senado tinha sido outra, 
isto, e, devia-se fazer um novo edificio, nao aqui, mas na Praga da Re- 
publica. Sua pertinacia levou-nos a langar a pedra fundamental do edi- 
ficio, nao aqui, mas no lugar entao desgnado por esta Casa do Con- 
gresso. So depois podemos, em obediencia a nova deliberagao tomada pelo 
Senado, mudar a sede deste ramo do Legislative para aqui, o que foi 
conseguido gragas principalmente aos esforgos de V. Ex., Sr. Presidente. 

Nao ha duvida que hoje dispomos de um edificio confortavel, o que 
melhorou sensivelmente as nossas condigoes de vida parlamentar. 

Os que nao o conheciam imaginavam-no um homem cheio de ares- 
tas, violento, tal era o modo por que se manifestava, muitas vezes mesmo 
contra seus proprios collegas; mas no fundo, esse homem violento de- 
sapparecia, surgindo em seu lugar um cidadao capaz de, pela amizade e 
pelo coragao, ir ate o sacrificio. 

O Sr. Barbosa Lima: — Apoiado. 
O Sr. A. Azeredo — De facto, ha testemunhos, como o meu nobre 

amigo acaba de provar com o seu " apoiado", aqui e no Estado de S. 
Paulo, o que indica que o morto de hontem defendia seus amigos, os 
interesses do pais, embora com esse gesto soubesse que ia incorrer nas 
iras dos poderosos ou nao poderosos. 

Posso citar um desses exemplos, Sr. Presidente; O Dr. Alfredo 
Ellis nao mediu secrificios no Estado de S. Paulo, em favor dos inte- 
resses do Dr. Camara, somente, porque esse medico acompanhava seu pae 
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ate os ulitmos moroentos. Era um agradecido: a gratidiao, uma de suas 
divisas. 

Batendo-se em favor do Dr. Camara, creou serias inimizades, as 
quaes nao o preoccupavam, porque agia levadio pelo nobre sentimento da 
gratidao. 

Nao era, portanto, o homem temido pelos que nao gosavam de sua 
convivencia, isto e, o homem aguerrido, que parecia querer desafiar todo 
o mundo, sempre de langa em riste. Foi um forte, um temperamento ardo- 
roso, mas que se batia sempre pelas causas dignas. E, quando termi- 
nado o comibate, voltava-se para o adversario, transformava-se, mostra- 
va-se o homem' de coragao... 

O Sr. Barbosa Lima: — Apoiado. 
O Sr. A. Aseredo: — ...um bom na extensao da palavra. 
Isto, Sr. Presidente, na vida publica. Na vida privada, foi um pai 

de familia incontestavelmente notavel, porque tendo passado por todas as 
agruras, soffrendo profundamente, soube sempre, pelo seu affecto e ca- 
rinho, distribuir conselhos aos seus descendentes, quer pela palavra, quer 
pelos exemplos. 

O Dr. Alfredo Ellis foi ainda um patriota. Pelas suas convicgocs 
se bateu sempre com a maior energia. Uma prova disso nos a tivemos 
no momento, em que o Marechal Deodoro da Fonseca, dando o golpe de 
Estado, dissolveu o Congresso Nacional. Entao todos nos, membros do 
Congresso, que estavamos em desaccordo com o Presidente da Repu- 
blica, procuramos nos reunir, afim de lavrarmos o protesto que a Nagao 
inteira conheceu e que se exteriorizou em um manifesto. Esse manifesto 
foi lido e assignado na casa do Sr. Alfredo Ellis, a rua Sylveira Martins. 
Este facto mostra a sua devogao pelo regimen, o seu amor pela causa da 
Republica: foi sua casa a procurada por seus amigos e companheiros do 
Congresso para redigir o manifesto que os representantes da Nagao nas 
duas Casas do Congresso apresentaram ao paiz como vibrante protesto 
ao acto praticado pelo valoroso soldado. 

Fica assim provado que o homem que acaba de desapparecer, prestou 
os maiores servigos ao paiz e ao regimen. 

Se o seu exemplo de tenacidade vale alguma cousa, devemos pro- 
curar imital-o, tanto e certo que sempre agiu com bravura em todas as 
causas em que se envolveu, sobresahindo o papel que desempenhou em 
favor da causa republicana, da causa da legalidade ao tempo do Governo 
do Marechal Floriano Peixoto. Sabemos como elle agio entao, mere- 
cendo, por isso, nao so do Presidente da Republica, mas de todos os seus 
collegas, applausos que so recebem os que bem sabem cumprir o seu 
dever. 

Nao me proponho, Sr. Presidente, a fazer a biographia do illustre 
extincto. Occupando a trbiuna, nesta hora, para nos triste, venho apenas 
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desempenhar um dever de amdzade, nao so no meu, mas tambem em nome 
da pancada paulista e do grande Estado de Sao Paulo. 

Convencido de que ja disse o sufficiente para salientar a figura desse 
nosso inditoso collega, tanto mais quanto a biographia do illustre morto 
seria feita mais tarde pelos historiadores, na occasiao, em que a serenidade 
de animo possa julgar os services por elle prestados com grande honra para 
si e gloria para sua familia, vou terminar. 

Espargindo as flores da saudade sobre o tumulo que se abre, renda- 
mos as nossas sinceras homenagens ao grande vulto que acaba de desappa- 
recer. E, Sr. Presidente, como complemento as palavras que venho de 
pronunciar, requeiro que V. Exc. consulte a Casa sobre se concorda que 
seja lanqado em acta um voto de profundo pezar pelo passamento de tao 
distincto cidadao; que a Mesa telegraphe a sua dignissima viuva e ao Presi- 
dente do Estado de Sao Paulo, apresentando-lhes as sentidas condolencias 
desta Casa do Congresso pela perda de tao illustre varao, e que seja le- 
vantada a sessao. 

Tenho concluido. (Muito bem; muito bem). 

A imprensa carioca tambem se manifestou no mesmo dia- 
pasao. Assim, a "Gazeta de Noticias" de 30 de Junho de 1925, 
escrevia: 

" Alfredo Ellis foi dos maiores, mais ardentes e mais nobres aposto- 
los do novo credo democrata que elle pregou com o mesmo desassombro 
e a mesma altivez com que durante toda sua vida, soube definir as suas 
atitudes. 

De uma austeridade serena e forte na manutengao dos seus principios, 
das suas ideias e convic^oes, na politica e na vida privada, as normas de 
moral severa e que influiam nas suas atitudes e Ihe norteavam a conducta. 

Por isso mesmo aureolava-lhe a figura o respeito de todos os seus 
patricios 

O "O Paiz", de 30 de Junho, escrevia: 

" Poucas figuras terao atravessado com tanta dignidade e altivez as 
incertezas e inconstancias da vida publica, como o Senador Alfredo Ellis. 
De uma franqueza, para muita gente incomoda e inoportuna, animado por 
um patriotismo sadio, por um sentimento vivo e imperecivel de republicano, 
cultivado da adolescencia ate os ultimos dias de sua vida, elle era um 
soldado leal, valoroso e temido, da Republica, que desafiava impavido para 
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defendel-a de todos os combatentes. Surpreendia o milagre da eterna ju- 
ventude desse homem; bela juventude, feita de fe e de amor, de cora- 
gem e de lealdade 

Foi um homem dessa tempera que encarnou e defendeu belas e no- 
bres causas, servindo o povo com patriotismo e lealdade e civismo, que 
o Brasil perdeu hontem 

* 
* * 

Os demais orgaos da imprensa carioca assim se manifesr 
taram : 

" Com o seu desaparecimento perde a Republica uma figura historica, 
visto como o Sr. Ellis era um dos poucos que ainda restavam daquelle 
grupo audacioso que em 1870 lanqava as bases do regimen cuja adoqao 
teria de ser feita com o passeio militar de Novembro de 89. 

O Sr. Ellis tinha uma virtude singular; apaixonava-se pelas causas 
que defendia. 

De par com isso, o Sr. Ellis era um " causeur " admiravel, que sabia 
atrair as atenqoes e se impor pela verve extraordinaria que Ihe enriquecia 
o espirito". 

(Do " Correio da Manha", 30-6-1925). 

" Alfredo Ellis foi o mais caracteristico dos propagandistas da Re- 
publica, com que a actual geraqao teve contacto. Os outros companhei- 
ros da cruzada historica, depois da victoria, abandonaram o sonho, ada- 
ptaram-sq as realidades prosaicas da actualidade ambiente. Ellis nunca se 
conformou com o sacrificio do ideal. 

Sua vida foi uma bela liqao civica e a sua morte deixa desfalcada 
as fileiras republicanas de um forte, que nesta hora do regime podia in- 
fundir nos espiritos dos novos a confianqa nos ideaes de liberdade, dentro 
da ordem ". 

(Do "O Jornal", de 30 de Junho de 1925). 

Tamibemi a Camara dos Deputados nao silenciou pela morte 
do Senador Alfredo Ellis, e a voz de Herculano de Freitas, genro 
do entao ja falecido General Glycerio, se fez ouvir: 

" Sr. Presidiente, nos os vivos temos o triste, o indeclinavel dever de 
chorar os mortos. Qualquer que seja a angustia que o desapparecimento 



— 474 — 

de um homem cause no espirito de outros homens, quando quem desappa- 
receu tem uma significaqao no meio social a que pertenceu, e dever a que 
nao podemos fugir, referimo-nos a elle, relem'brar a sua vida, contar o 
sen exemplo e medir a sua falta. 

Falleceu honten^, nesta Capital, o Senador Alfredo Ellis, represen- 
tante do Estado de S. Paulo e membro que foi da Constituinte da Re- 
publica. 

Era avan^ado em idade, a sua saude abalada, a sua existencia amea- 
qada desde muito, a sua morte era talvez prevista para nao dilatados dias. 
Isso porem nao diminuiu a surpreza dolorosa que essa morte causou, sur- 
preza dolorosa, estou certo, para a Nagao, surpreza dolorosa para Sao 
Paulo, terra carinhosa que Ihe deu o bergo, surpreza dolorosa para o 
Congresso, surpreza dolorosissima para nos outros, scus companheiros de 
politica e seus companheiros de representagao. 

Alfredo Ellis fez parte desse pugilo de brasileiros que sonharam a 
Republica e collaboraram nos trabalhos de sua fundagao. 

Batalhou com efficiencia nas fileiras do Partido Republicano Pau- 
lista, no tempo da propaganda, exercendo sua acgao politica sobretudo no 
centro municipal da cidade onde tinha sede sua actividade — Rio Claro. 

S. Paulo — sabe-o muito bem V. Exc. Sr. Presidente sabe-o toda 
a representagao paulista, viu como justa a expressao de Manuel Victorino, 
quando chamou Campinas " a Meca republicana do Brasil 

Pois bem, depois de Campinas, talvez nenhuma cidade mais do que 
Rio Claro tenha presas maiores tradigoes republicanas; o Partido alii 
fundado pelos velhos republicanos, continuou depois, pela energia de 
Camargo Neves, de Jose Negreiros, de Gualter Martins, que renunciou 
ao seu titulo de Barao de Grao Mogol, ao incorporar-se as hostes que se 
batiam pelo advento do novo regimen e ainda de Alfredo Ellis foi um 
modelo de comibatividade e de organisagao. 

Vimos entao as agremiagoes dessa natureza, extenderem-se de Cam- 
pinas a Rio Claro, die Rio Claro a S. Joao da Boa Vista, de S. Joao da 
Boa Vista ao Amparo, dalli a S. Paulo e a Sao Simao, de Sao Simao a 
Cunha, logares onde, nao poucas vezes, sob o Imperio, o Partido Repu- 
blicano venceu Partidos Monarchicos colligados para combatel-o. 

A organisagao politica paulista, a sua collaboragao na vida piiblica 
da Provincia e ate por uma vez na vida publica legislativa do Paiz, deram 
um caracter de probabilidade practica as instituigoes almejadas, pela pro- 
paganda em prol da Republica. 

Nao era simplesmente a propaganda pelo jornal ou pela conferencia 
a aspiragao ideal de uma nova forma de governo; eram os homens dessa 
forma de governo, congregando-se em Partido, tomando parte na vida 
publica, patenteando sua capacidade organica para a realizagao do novo 
regimen. 

E, podemos dizer, sem excesso de orgulho, que dessa organizagao 
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partiu a de numerosos nucleos republicanos do PaLz. A mocidade quc 
frequentava a Faculdade de Direito de S. Paulo e convivia com aquelle 
trabalho e aquella agitagao, levava para sua terra o mesmo animo e, os 
mais fortes exemplos. Dalli sairam os nossos compatricios que, soprando 
novamente na fogueira mal apagada do liberalismo rio-grandense, forma- 
ram o grande Partido que reviveu as glorias de 1835 e dalli sairam muitos 
dos que vieram chamar Apostolos pela Republica, os que, em Minas, por 
seu turno realizaram a organizagao partidaria que a Republica encontrou. 

Cabe-nos, pois, a alta, a desvanecida ufania de termos sido nos que 
pela organizagao pratica da vida republicana, ainda no tempo do Imperio, 
que por essa organisatjao que nas almas infundiu a confianga, afim de que 
pudessem ver a possibilidade da Republica, infundimos confianga as classes 
armadas para que se associassem as aspiragoes liberais do povo brasileiro, 
consagrando definitivamente a Republica, no dia 15 de Novembro (muito 
bem. 

E entre os combatentes da tradicional republica propagandista, es- 
tava intemerato e bravo, Alfredo Ellis. Sua caracteristica interessante de 
lutador, extremado na linguagem e ponderado na acgao, a emphase natural 
do seu espirito, traduzia na emphase da sua phrase, eram elemcntos essen- 
ciais, para criar e alimentar o enthusiasmo dos companheiros e para mos- 
trar para os adversaries que havia peitos valorosos na sustentagao dos 
principios que elle defendia. 

Quando, senhores, o Partido Republicano de S. Paulo —> para refe- 
rir-me simplesmente aos mortos — possuia autoridade moral trans figurada 
na personalidade de um homem, em Prudente de Moraes; quando o Par- 
tido Republicano de S. Paulo tinha a acgao intelligente e viva da propa- 
ganda lucida e persuasiva personificada em Campos Salles, a reflexao e a 
perspicacia historica-juridica revelada em Americo Brasilense, a comba- 
tividade sizuda alliada a uma honestidade visceral em Rangel Pestana, as 
tradigoes paulistas nobres e grandiosas, no desprendimento de um Cer- 
queira Cezar, a acgao, a inspiragao, o combate intellectual e a lucta elei- 
toral ao lado do fervoroso apostolado e da firmie direcgao, realizados em 
Bernardino de Campos; a capacidade especial para agremiar, pelo coragao 
pelo talento e pela perseveranga de um Francisco Glycerio — a cruzada 
republicana em Alfredo Ellis, esse Bayard dos embates da epoca da pro- 
paganda, dos em'bates dos inicios da Republica, encontrava sempre o mes- 
mo pensamento elevado, sempre o mesmo dignificante proceder, sempre 
a mesma confianga nas ideas, sempre a mesma bravura na expressao, 
(muito bem). 

Recordo-me, ainda, Sr. Presidente, de um episodic que bem caracte- 
rizava o seu temperamento. Apparecera, havia pouco, um notavel livro 
de Zola; " La debacle " e Alfredo Ellis se nao me falha a memoria, no 
gabinete do Presidente de S. Paulo, referia-se a passagem daquella obra, 
descrevendo a celebre carga de cavallaria da Legiao Margueritte, amor- 



— 476 — 

tecida e quebrada de encontro aos impenetraveis e interminaveis quadra- 
dos da infantaria prussiana. Parecia a gente ver o galopar daquelles 
cavallos, o tinir daquellas espadas, o estalar daquelles peitos vivos, tudo 
transmittido pela voz quente de Alfredo Ellis, ao relatar, sem desmereccr 
o brilho, as paginas do formidavel romancista. 

Todo elle foi assim; na sua acgao, nas suas campanhas, todo clle foi 
sempre esse extremo, essa bravura suprema, bravura no temperaments 
bravura na expfessao (muito bem). 

Alfredo Ellis representou um conjunto especial de qualidades, por 
ventura eivadas de sua origem: filho do inglez de sciencias e humanida- 
des, de um medico que foi celebre na entao Provincia de S. Paulo e de 
uma paulista. Ligada as mais velhas tradigoes do povoamento da terra 
e da fundaqao de sua sociedade, elle tinha a personalidade, a pertinacia 
para a luta que a velha ra^a de seu progenitor Ihe infiltrara no sangue e, 
a ousadia legada pelos primitives paulistas, de que tambem provinha 
(muito bem). Medico, seguindo a clinica, onde a sua competencia pro- 
fissional e a magnanimidade de seu coraqao Ihe grangearam grande 
reputaqao e extraordinarias sympathias, agricultor e politico, collabora- 
tor da a'boligao de escravos e da instituigao da Republica, veiu a ser 
membro da Constituinte, onde ao lado de todas as suas outras qualidades 
pessoais, teve ainda a de jamais supor o que era renegal-as ou sujeitar-se 
a elevada disciplina a que sempre obedeceu a bancada paulista, no seio 
daquella Assemblea. 

Nao ignora V. Ex., Sr. Presidente, pelas tradigoes da bancada de 
S. Paulo que essa se reunia todas as noites, durante a discussao do pro- 
jecto de Constituigao e deliberava o seu voto. 

Alfredo Ellis nunca foi um discolo: quaisquer que fosem as suas 
restricgoes, nessas reunioes previas de amigos, em relagao ao assumpto 
que se debatia, seu voto no dia seguinte plenamente se conformava a 
decisao adoptada pela maioria da bancada, significando muito bem que a 
afirmagao da personalidade politica nao esta em servir um excessive in- 
dividualismo e sim na capacidade que demonstra o politico de conseguir 
adhesbes para seus principios e suas ideas, adhesoes que posam amanha 
formar a mlaioria e tornar-se efficientes, sem a pretengao exclusiva de 
que essa personalidade apenas se affirma para melhor se destacar. 

Essa pretengao, Sr. Presidente, e um erro e, infelizmente uma ten- 
dencia muito generalizada da psychologia creada por essa philosophia 
criticista que tern dominado tantas mentalidades e produzido anarchia 
social contemporanea. (muito bem). 

Da Assemblea Constituinte, Alfredo Ellis passou, sem interrupgao 
para o Congresso Nacional e neste, a sua palavra e a sua luta, consoante 
sempre o seu temlperamiento, forami constantes em prol das ideas e em 
prol das medidas que advogou ou em contrario as ideas e as medidas que 
combateu. 
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Lutou por causas de interesse nacional e interesses de S. Paulo, 
sempre com o mesmo calor, com o mesmo impeto e os seus ultimos dias 
nao foram menos apaixonados pcla causa publica, do que tinha sidb o 
comego de sua carreira politica. 

Abatido pela molestia, lutava talvez ainda contra ella, procurando 
na debilitada vontade as forgas com que pudesse veneer a inateria que 
se desagregava a approximagao da morte, mas quando a impotencia de 
viver acarreta a ausenciado cesejo de viver, nao ha mais, se assim posso 
dizer, nessa vontade, a musculatura precisa para impedir que a ruina 
se consume. 

Elle se achava nessas condigoes: o organismo minado tinha trazido 
para sua sciencia medica a convicgao de que seus dias estavam termina- 
dos. Dizia assim a seus filhos, a seus amigos, reunidos em torno do 
leito: " Desta vez e a liquidagao certa e breve 

Todos os actos meritorios praticados por Alfredo Ellis no munici- 
pio, na provincia, no Estado, na patria, na Republica, determinami se- 
guramente que se Ihe comece a dar o relevo merecido, na sobrevivencia 
dos typos historicos da nossa nacionalidade, de nossas instituigoes, que 
se accentuem bem o desinteresse e o destemor com que se bateu pelas 
causas, o exemplo que deixa na coragem invicta em defendel-as, ao mes- 
mo tempo que na raanutengao inalteravel e perfeita das relagoes indi- 
viduais. 

E, se o descollocamos dahi, da vida publica para a vida pessoal, nos 
o encontramos digno chefe de uma familia, protector de um lar, tody 
constituido de affectos, todo constituido de respeito, respeito religiose pela 
sua personalidade. 

Nao ha, pois, o que Ihe diminuir na homenagem que Ihe tributamos; 
varao publico era igual ao homem particular e Alfredo Ellis merece alem 
da admiragao, a estima, o que nem sempre coincide nas individualidades 
de valor, muitos dos quais admiraveis pelos seus feitos, nao podem, en- 
tretanto, ser estimados pelos nossos affectos. 

Elle pode perfeitamiente ser por nos admirado, como por nos foi 
estimado e estimada sera sua memoria. (muito bem). 

Comecemos, portanto, a fazel-a sobressair e, nesta hora em que 
seus restos se vao confundir na mortalidade da materia e a immortali- 
dade de seu nome sobreexiste na sobrevivencia de suas obras e de suas 
qualidades, que a Camara dos Deputados Ihe renda o preito de suspen- 
der os trabalhos e o luto pela sua morte, de mandar os pesames a distincta 
familia e de nomear uma commissao para acompanhar ate a Estagao da 
Central e assistir ao embarque dos seus sagrados despojos, que vao ser 
depositados, junto ao tumulo de seu pae, na terra em que nasceu. 

Assim requeiro, certo de que nao fago violencia a vontade e aos 
sentimentos da Camara dos senhores Deputados" . (Muito bem, muito 
bem, o orador e abragado). 
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O Sr. Augusto de Lima associou-se, em nome da. bancada mincira 
As manifesta^oes de pesar. 

A Camara assentiu unanimente nas manifestaQoes requeridas pelo 
" leader" paulista, tendo a mesa designado os senhores Herculano de 
Freitas, Augusto de Lima, Manuel Duarte, Collares Moreira, AnnLbal de 
Toledo e Getulio Vargas, para representarem-na no embarque do corpo 
para S. Paulo. 

Declarando associar-se as homenagens adoptadas, a mesa levantou 
os trabalhos. 

Assim falou, na Camara Federal, o gaucho Herculano de 
Fretas, proferindo com sua voz pausada, o que eu tantas vezes 
ouvi do velho mestre de Direito, nos bancos da Faculdade de 
S. Paulo. Foi um necrologio feito com alma, pois o mestre de 
Direito, era genro de Francisco Glycerio, velho amigo do Sena- 
dor Ellis, e companheiro firme, desde os primeiros tempos da 
propaganda republicana. Herculano, nao obstante ser origina- 
rio de outro Estado, se enraizou tao solidamente a antiga estirpe 
paulista, que entrou de modo integral para a familia republicana 
de S. Paulo, da qual ele conhecia os mais intimos segredos. Her- 
culano foi um integrado perfeito na nossa grei! Assim que Sao 
Paulo age para com os homens de valor e de brilho proprio que 
comungam no nosso meio. Foi o canto do cisne do entao "lea- 
der" da bancada paulista. Pouco tempo depois tambem ele fa- 
zia sua viagem eterna. 

* 
* * 

Sheridan, o grande pensador britanico teria dito: 
Tantos elogios feitos pela imprensa e pelos parlamentares 

nao valiam este, que foi a que fez juz o ilustre piratiningano: 

"Ele morreti pchre, tendo sido urn dos cons- 
trutores e um dos def ens ores da riquesa economica de 
seu Estado". 



Capitulo XXXVII 

A P R 6 L E 

O Senador Alfredo Ellis foi pai de dez filhos legitimos, dos 
quais seis atingiram a idade adulta, sendo destes, tres homens 
e tres mulheres. 

Deles, nenhum herdou o perfil intelectual do Senador. De 
fato, nenhum de sens filhos legitimos evidenciou os traqos que 
se mostraram, em tanto destaque, na sua pessoa. Assim, aquela 
sua inteligencia brilhante, insofrida, irrequieta, viva e aguda, 
nao teve seguimento na geraqao subsequente. Nem o seu tem- 
peramento romantico, apaixonado, sensivel, etc., ele passou por 
heranqa a sua prole. Esta tinha uma mentalidade mais lenta e 
mais pesada. Outros delineamentos da figura psicologica do 
Senador, entretanto, se viram notar, embora atenuados, em sens 
filhos. 

O seu espirito de ordem e de metodo, a facilidade com que 
se emocionava, a sua pontualidade britanica, a sua teimosia eel- 
tica, o ardor espanholado, com que advogava com convicqao ar- 
raigada uma ideia ou um principio, a sua coragem de afirmar 
que, as vezes chegava a roqar com a inconveniencia e com a irre- 
verencia, o seu animo aventuroso, arrebatado a sua rapidez de 
julgamento, suas respostas rispidas, a sua insociabilidade, como- 
dista e sedentaria, o impeto arrojado e incoercivel de seus im- 
pulsos iniciais, o seu modo exagerado, impaciente, agoniado, 
aflito e apressado, em apreciar as situa^oes e em providenciar 
os contra-tempos, etc., podem ser notados, mas jamais, na pro- 
porgao e na intensidade em que o velho parlamentar paulista 
os revelou. E' que o temperamento firmissimo, pacientissimo e 
inquebrantavel ante os golpes mais crueis, de sua esposa, da ve- 
Iha estirpe Cunha Bueno, quebrou a sua influencia genetica. Sob 
o ponto de vista fisico, os filhos do Senador Ellis apresentaram, 
em con junto, as mesmas regras observadas normalmente em to- 
do o cruzamento de raqas. Na hipotese, foi um cruzamento de 
tres tipos etnicos, cujos caracteres nao se mesclaram, se nao em 
parte, mas se juxtapuzeram. Foram esses tipos: o Nordico 
(dolico louro de alta estatura), o Atlanto-Mediterraneo (dolico 
moreno, de alta estatura) e o Meridional (dolico moreno de bai- 
xa estatura). 

O Senador tinha 1 metro e 75 de altura e, 79 mms. de in- 
indice craniano; sua esposa tinha 1 metro e 68 de altura e 78 
mms. de indice craniano. 
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Dos filhos homens, um com 1 metro e 87, era do tipo nitido 
Atlanto-Mediterraneo; outro, com 1 metro e 77, louro, muito 
claro, de olhos azuis, era do tipo nordico; outro, raenos louro, 
mas com 1 metro e 80 de estatura, revelava, tambem pertencer 
ao tipo nordico. Dos filhos, a media era 1 metro e 81,5. 

Das filhas: uma com 1 metro e 75, loura e clara, tinha o tipo 
nordico; outra, tambem loura e clara, mas de baixa estatura 
com 1 metro e 58, era do tipo mixto; finalmente a ultima, com 
sua estatura baixa de 1 metro e 58, representou o tipo meridio^ 
nal. A media de altura entre as filhas, resulta 1 metro e 63 e 
meio. 

O tipo Atlanto-Mediterraneo, com sua elevadissima esta- 
tura, a sua dolicocefalia, etc., teria sido trazido pela linhagem dos 
Cunha Bueno, que o teria recebido, como ensina Aureliano Lei- 
te, dos Cabraes senhores de Belmonte. Essa notavel estirpe 
Peninsular que pelos Garcia Rodrigues e pelos Costa Cabraes, 
ainda de acordo com Aureliano Leite, imprimiu traqos tao des- 
tacados na nossa populaqao paulista, nao perdeu atraves dos se- 
culos, essa sua caracteristica, nitidamente visivel na gente dos 
400 anos e particularmente em certas linhagens, como a dos 
Buenos. 

O tipo Nordico, representado na descendencia legtima do 
Senador, pela tez muita clara de varies de seus filhos, pelos olhos 
azuis e pela alta estatura de quase todos os da progenie do velho 
paulista, naturalmente foi causado pelo influxo anglo-saxonico 
e normando, o qual sempre se denuncia. 

"Na Natureza, nada se perde e itada se cria, tudo se trans- 
jornui", ja dizia Lavoisier. Em mistura racial, verifica-se o mes- 
mo principio. Assim, os caracteres concernentes a estatura, a 
dermocromia, a colora^ao ocular, capilar, etc., nao desaparecem 
jamais, conservando-se recessivamente e surgindo em dominan- 
cia, as mais das vezes, caracterisando as diversas personagens, 
que sao sempre produtos de um caldeamento qualquer. 

O tipo Meridionalis, costatado entre os filhos do Senador, 
teria sido a heranqa da estirpe paulista, na maior parte, de pro- 
veniencia celtica e iberica. 

Na terceira geraqao, o Senador deixou 21 netos, sendo 10 
homens e 11 mulheres, todos dolicocefalos, com indice de 79 
nuns., como os filhos do velho parlamentar paulista. Desses 10 
netos homens, a media estatural subia a 1 metro e 80, um pouco 
abaixo da media dos 3 filhos. Dos 21 netos, 12 sao nitidamen- 
te louros e muitos claros, denunciando com evidencia, o anglo- 
germanico e o normando; 5 sao trigueiros e 6, intermediarios. 

Assim se perpetua a linhagem do velho patriarca paulista, 



Banquete ao Presidente Arthur Bernardes, que se ve ladeado pelos srs. Azeredo, Bueno de 
Paiva, Ur'bano dos Santos, Arnolfo Azevedo, Presidente da Camara e Alfredo Ellis. 1922 
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Banquete oferecido em 1923 pela Bancada Paulista no Rio de Janeiro ao Presidente de S. Paulo 
Dr Washington Luis. Nesse banquete figuram dois futures Presidentes de S. Paulo: Carlos 
de Campos e Julio Prestes, alern do Presidente de entao, Washington Luis, e o ex-Presidente Altino Arantes 



O casal do Senador Alfredo Ellis e suas duas filhas: Das. Maria 
do Carmo e Sophia Bueno Ellis, em 1904. 

Z1 

' 

- 

D. Eudoxia Bueno Ellis, 
filha do Senador Alfredo Ellis, 

em 1900. 

Os tres filhos homcns do Senador Al- 
fredo Ellis em 1354: (na ordem da es- 

querda para a direita) 
Alfredo Ellis Junior 
Francisco Bueno Ellis 
Adalberto Bueno Ellis 
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a qual ja esta na 4a. geraqao, caminhando para a 5a., pois sens 
bisnetos ja estao com idade de tomar estado. 

Mas, ao par dessa perpetuaqao da estirpe, o nome, o qual 
e transmitido pela via masculina, vai desaparecendo, ou pelo me- 
nos, despaulistanizando-se, o que e doloroso! 

Como assim ficou dito, o Dr. Alfredo Ellis foi pai de 10 
filhos legitimos: 

I —• Alfredo, falecido na infancia, em 1876. 
II — Maria do Carmo Bueno Ellis, nascida em Santa Eu- 

doxia, em 1877, casada em 1898, com o Dr. Arthur Palmeira 
Ripper: 

2-1 Maria do Carmo, nascida em 1899 e falecida na 
infancia. 

2-2 Arthur Palmeira Ripper Filho, nascido em 1901, 
e casado com D. Maria Lucia de Mello. Nao po- 
de tomar parte no movimento de 32, porque foi 
retido no Rio de Janeiro. 
3-1 Lucia 
3-2 Arthur 

2-3 Sehastiana Ellis Ripper, nascida em S. Paulo, em 
1902 e casada com Dr. Luiz Felipe Rene de As- 
sis Moura; 
3-1 Carlos 
3-2 Caio 

2-4 Antonia Ellis Ripper, nascida em S. Paulo, em 
1904 e casada com Dr. Guilherme Vianna. 
3-1 Guilherme 
3-2 Carlos Eduardo 
3-3 Antonio Augusto 

2-5 Jose Ellis Ripper, nascido em 1906 e casado com 
D. Ema Dias. Nao pode tomar parte no movi- 
mento de 32, porque foi retido no Rio de Janeiro. 
3-1 Maria Altina 
3-2 Jose 

2-6 Maria Ellis Ripper, nascida em 1909 e casada com 
Dr. Mario de Almeida. 
3-1 Maria 

III — Sophia Bueno Ellis, nascida em Limeira, em 1878 
e casada em 1899, com o comerciante e industrial, Joaquim Lopes 
Lebre Filho. 

2-1 Joaquim Lopes Lebre Neto, nascido em 1900, sol- 
teiro. Soldado paulista de 32. 



— 482 — 

2-2 Sophia Ellis Lebre, nascida em 1902 e casada com 
Dr. Paulo Assumpqao. 
3-1 Luiza Lezre de Assupgdo. 

2-3 Rita Ellis Lebre, nascida em 1904, casada com o 
Snr. Archimedes Cajado. 

2-4 Alfredo Ellis Lebre, nascido em 1906, viuvo de D. 
Lourdes de Castro. Sem filhos. Industrial e co- 
merciante. Soldado paulista de 32. 

2-5 Arthur Ellis Lebre. Nascido em 1907. Falecido 
na infancia. 

2-6 Sylvio Ellis Lebre. Nascido em 1909. Falecido 
em 1948. Soldado paulista de 32. 

2-7 Eudoxia Ellis Lebre. Nascida em 1911 e casada 
com Dr. Bento Ribeiro Dantas. 
3-1 Joaquim Bento 
3-2 Marcos. 

IV — Alfredo nascido em 1880 e falecido em acidente, em 
1892. 

V — Anthony, nascido em 1880 e gemeo de Alfredo, fa- 
lecido no mesmo ano. 

VI — Eudoxia Bueho Ellis, nascida em 1881 em Sao Pau- 
lo. Casada em 1899 com o Dr. Octaviano Machado. 

2-1 Alfredo Ellis Machado nascido em Sao Paulo em 
1900 e casado com D. Mercedes Meirelles. Nao 
poude tomar parte no movimento de 32, porque 
foi retido no Rio de Janeiro. 
3-1 Alfredo, estudante de direito. 

2-2 Octaviano Machado Filho, engenheiro, nascido em 
Casa Branca em 1902, Casado com D. Edmeia 
Neves. Soldado paulista de 32. 
3-1 Maria Christina 
3-2 Octaviano 
3-3 Ana Maria 
3-4 Luiz Antonio 

2-3 Leopol'do Ellis Machado, nascido em 1905, casado 
com D. Maria Blanche Picot. Nao pode tomar par- 
te no movimento de 32, porque foi retido no Rio 
de Janeiro. Falecido em 1947. 
3-1 Mario 
3-2 Carlos 

2-4 Beatriz Ellis Machado, nascida em 1906, casada 
com o Snr. George Mc Cook, com os seguintes 
filhos: 
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3-1 Beatris 
3-3 Felicee 
3-3 George 
3-4 Dorothy 

VII — Francisco Bueno Ellis, nascido em 1883, em Oli- 
veiras, casado com D. Laura de Castro e falecido em 1923. 

2-1 Alfredo de Castro Ellis, casado e com filhos me- 
nores. 

2-2 Endoxia de Castro Ellis, nascida em 1906 e casada 
com o Dr. Antonio Real. 

2-3 Beatris de Castro Ellis. 
2-4 Guilherme Ellis Neto, bacharel em Direito, nas- 

cido em Sao Paulo, em 1909, casado com D. An- 
nita Coelho. Soldado paulista de 32. Escapou 
heroicamente da vigilancia da policia da ditadura 
e veiu, depois de penosa viagem maritima se bater 
pela causa sagrada da sua terra. 

2-5 Hortencia de Castro Ellis, viuva do sr. Haroldo 
Meira. 

VIII — Guilherme Ellis Neto, nascido em 1885 em Oli- 
veiras e falecido no mesmo ano. 

IX — Adalberto Bueno Ellis, nascido em 1886 em Olivei- 
ras, casado com D. Aurea de Salles Abreu e falecido em 1923, 
vitima de um assassinate em Araraquara. 

X —• Alfredo Ellis Junior, professor da Faculdade de Filo- 
sofia Ciencias e Letras da Universidade de Sao Paulo. Soldado 
paulista de 32. Nascido em 1896 e casado, em primeiras nup- 
cias, com d. Hilda Baokheuser, com uma unica filha, deste ca- 
samento. 

2-1 Myriam Ellis casada com Dr. Fernando Austre- 
gesilo. 

e, em segundas nupcias, com D. Norah de Abreu, tendo tido 
a seguinte descendencia: 

2-2 Alfredo, nascido e falecido emi 1939. 
2-3 Alfredo, nascido e falecido em 1941. 
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