
mm 

m f® K 
i 

;/A 

^ v s- 
;4 "-v 4i 

. 

BIOGRAPHIA 

Dr Josf1 T daForeiuncula 

•t ?■; •,! 
^ if 

'•U 

fe8r* 







. 

- 

■ • 



.Cft'leeQaQ Prudente de Moi 

AsV^ 

DEDALUS - Acervo - MP-REP 
Btographla do Dr. Jos* Thomazd* Porcluncul* rodigid. por Nclolhr* d. Convrdssfc CooMI oncon^ 

oionQOOeiST 



' 

»♦ 

. . 

r • •• 
■ 'wR''.'-' ■ • 

- ■ 

. ' ;.v. ' 

■ /r?1? ■ 
. 

«>n- 



BIOGRAPHIA 

DO 

Dr. 
A 

Redigida por iniciativa da commissdo central 
encarregada de promover as homenagens a S. Ex. por 

occasido da terminaqdo do seu periodo 
presidencial. 

^ETROFOX-IS 

1895 

RIO DE JANEIRO 
Typ. Jeronymo Silva & 0. — Rna dos Ourives. 40 e 42 

1895 



' 



. v.- ■ • - 

'V" 

- 

rr : ■ .-r 

MHp- * . » • : ... & 

 v? 



•* 

Phot. grav. I. Bevilacq 



EEPT' 

I 

- irioriali- 

Uos 

1 :3 V'-Ur >4r> as h'-- 

■ ?i)n ' t if. '-noca. nrm 





t'ose ^homaz da jpoi'ciuncula 

Vf 5 periodos revolucionarios dis- 
tinguem-se, na evolugao das nacionali- 

■dades, pela injusti^a dos julgamentos 

contemporaneos. 

Crises de ardor e delirio, cada cor- 

rente de opiniao arrasta a alma popu- 

lar para movimentos impulsivos e para 

individuos bruscamente surgidos a su- 

perbcie dos acontecimentos. 

Por isso, em regra, nem os idolos dos 

arrebatamentos demagogicos sao os ho- 

mens superiores da sua epoca, nem es- 



tes conquistam sobre as massas o pres- 

tigio proporcionado a elevagao do sen 

espirito ou aefficaciada sua acgao. 

Entre o grupo sereno dos philo- 

sophos, mineiros primitivos da idea, para 

os quaes o applauso e o ruido, as accla- 

ma96es e os triumphos sao aggressoes 

profanadoras apurezada ambigao intel- 

lectual e deshdnrosas para o brio do 

pensamento; eosgrandes trabalhadores 

praticosda morale da politica, absorvi- 

dos pelo ideal e abstractos da popula- 

ridade, surge sempre de permeio a turba 

dos declamadores e agitados, avidos de 

ruido e gloriola, excitando e excitando- 

se na embriaguez da gloria passageira e 

apparentando dominar as situa96es^ 

como os clowns apparentam monopoli- 

sar todas as glorias da arena. 



Simplesmente, como tambem opovo 

toma parte no formidavel espectaculo 

da vida e ahi se agitam as snas paixoes, 

os sens apetites e o sen amor-proprio, 

vaia e apedreja aquelles que nao o li- 

songeam, quando nao os assassina. 

E' por isso que, nas religioes, o 

primeiro revelador das verdades sagra- 

das e tambem sempre a victima innocen- 

te de todos os insultos e de todas as 

•dores. 

As maiorias plebeas, apertando-se 

compactamente, na arenada Grecia he- 

roica, para assistir as corridas a pe e de 

carro, a luta do cesto, a aposta do arco, 

aos jogos isthmicos; on em face do 

thimele da Grecia litteraria, para ouvir as 

bellezas da arte de Thespis, sao sem- 

pre o mesmo animal apaixonado e vio- 
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lento, brutal e supersticioso, avesso aos 

primeiros brilhos da verdade nascente^ 

as subtilesas divinas da esthetica, as 

inspira^oes frias e serenas darazao. 

Pode-se dizer dos grandes homens, 

philosophos, artistas ou politicos, que a 

sua biographia desdobra-se em duas: 

uma contemporanea a existencia, his- 

toria de angustias e decepgoes, outra 

posterior amorte, historia da acgao das 

suas obras sobre os espiritos, vagarosa 

e progressiva, ate que o remoto estado 

de cultura da massa Ihe permitta com- 

prehender e apreciar as concepgoes an- 

tecipadas. . . 

Talvez ingrata esta lei dos destines 

humanos, porem sabia... 

Si os espiritos e os caracteres su- 

periores, exercessem sobre os aconteci- 
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mentos immediatos.acgao proporcionada 

a sua forga, ai da pobre, ai da fragil 

machina dos nossos cerebros ! 

A humanidade quer o progresso, 

mas ama-o placido, manso, como o curso 

dos grandes rios: si a conseguisse ar- 

rastar a palavra ardente dos apostolos, 

si fosse envolvida na onda tumultuosa 

das conquistas que surgem, ella se que- 

braria, exanime, ao impeto da corrente, 

encachoeirada de lutas e revolufoes. . . 

E' preciso antepor a pressao da idea 

que jorra, opreconceitoe aignorancia do 

povo, como um dique, dentro do qual a 

verdade, religiosa ou philosophica, mo- 

ral ou politica, se abrande, para espa- 

Ihar-se depois, levando a cada coragao, 

a cada consciencia, a cada espirito, a 

saciedade da aspiragao realisada e a 
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nova angustia de sonho mais alto— 

fluxo e refluxo eterno da alma humana... 

Estamelancholicaverdade, flagran- 

te quanto aos grandes typos humanos^ 

nao e mcnos exacta quanto a todos os. 

que lutam pela fortuna da sociedade 

ou de um povo. 

O contraste e sempre o mesmo; os 

martyrios de Christo e o ridiculo de Par- 

mentier, sao pontos extremes da linha 

extensissima percorrida pela ingratidao 

do homem na manifesta^ao do despeito 

contra o genio, o talento, a virtude e o 

trabalho. 

Na historia brazileira, historia de 

paiz novo, de nacionalidade em geneser 

nao e de extranhar, se junte a ingratidao 

dos contemporaneos o olvido postero: o 
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Brazil e um paiz que ainda nao conse- 

guii a unidade de sentimento, de ca- 

racter e de espirito proprio das naciona- 

lidades feitas. 

Dahi o esquecimento do passado e 

a despreoccupagao do future. 

Na arte, nas letras, na sciencia, na 

industria, napolitica, quantos bons bra- 

.zileiros conseguiram ja da justi9a his- 

torica recompensa ao desprezo senao 

a afifronta, senao a tyrannia dos seus 

coevos ? 

Que o digaanossa escassez de mo- 

•numentos, a ausencia de biographias, a 

ignorancia, vulgar nos homens, das obras 

e dos feitos dos nossos avos mais bene- 

meritos. 

Foi o conhecimento desta triste 

verdade e um sentimento, ao mesmo 



tempo de justi^a e de patriotismo, que^ 

suggeriu a ccmmissao central encarre- 

gada de promover as homenagens ao 

dr. Jose Thomaz da Porciuncula, por 

occasiao da terminagao do seu periodo 

presidencial, a idea de reunir em breve 

esbogo, para offerecel-o aos fluminen- 

ses, os dados principaes, as linhas mais 

vivas da sua biographia, tao rica de 

ac^oes uteis e de sacrificios, tao fertil 

de documentos de amor a Republica, ao 

Brazil e, especialmente, ao Estado do 

Rio de Janeiro.. 

Sabe ella que o trabalho offerecido 

a leitura dos fluminenses nao pode, nao 

deve ter a preten^ao de encerrar o jul- 

gamento definitivo do homem cuja vida 

expoe : aspira simplesmente a registrar 

factos, a desenhar linhas de caracter, a 

photographar accidentes e perfis, afim de 
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que a tradigao nao perca elementos pre- 

ciosos para aquelles a quern incumbir a 

apreciagao desta phase da nossa vida e 

a decreta^ao da senten9a final sobre os 

seus homens. , . 

Quem conhece Petropolis, quem 

absorve o sen ar humido e leve, satu- 

rando-se do oxygeniodas suas mattas e 

do aroma dos seus jardins, dissolvendo 

na retina o ouro diaphano do sen sol ou 

penetrando a nuvem Candida do seu ne- 

voeiro ; contemplando o movimento cal- 

mo mas operoso de sua gente na con- 

quista possante do brago humano sobre a 

montanha,a rasgarbarreiras, sulcarval- 

les e salpicar a paysagem, num desenho 

original, de chalets e de cottages; expe- 

rimenta ao lado do assombro de encon- 
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trarem pleno tropico brazileiro uma en- 

crava9ao de um trecho de terra europea, 

a sorpreza de costumes novos, o ator- 

doamento do imprevisto, quasi uma mi- 

rage m. 

E comprehende logo que essa terra 

deve ter um temperamento seu. tao pro- 

prio, tao local, como o das ciclades eu- 

ropeas, que o cosmopolismo destaca da 

carta dos seus paizes, para fazel-as cida- 

des universaes, cidades unicas, sem cor 

e sem fei^ao nacional. . . 

Deste caracter nasceu-lhe o aspec- 

to actual, resultado da acgao de uma 

raga forte sobre a natureza mais rica. 

Petropolis e principalmente uma 

conquista laboriosa do homem. 



Foi nesse meio que nasceu, em 25 

ie Dezembro de 1854, o dr. Jose Tho- 

naz da Porciuncula, filho do dr. Tho- 
mas Jose da Porciuncula, de origem rio- 

gran^ense, e de d. Francisca de Paula 

Porcimcula, de origem fluminense. 

Todas as qualidades typicas da sua 

personalilade se acham antecipadamen- 

te definidas nas entrelinhas do periodo 

precedente. 

O nascimento do dr. Porciuncula 

em Petropolis, e a mais justa confirma- 

9ao da fatalidade da lei de Buckle que 

vincula aos agentes physicos do meio 

a organisagao das sociedades e o cara- 

cter dos individuos. 

O clima, o solo e o aspecto geral 

da natureza de Petropolis, agindo sobre 

filho de homem do sul, herdeiro de gau- 

chos, deviam produzirfo^adamente tern- 



peramento de ac9ao, caracter empre 

hendedor. 

A heranga intellectual paterna 

Ihe a intelligencia, onde predonVna o 

raciocinio ; a heranga materna comple- 

tou,emfim, o conjunctd, trazen-lo o sen- 

timento fluminense. 

Consolidadas estas qualidades fun- 

damentaes, durante a infanci/i, pela con- 

templa9ao da natureza de Petropolis, 

pela acgao do meio e da educagao, foi 

o dr. Porciuncula levado j^ara o Rio de 

Janeiro, onde iniciou o sens estudos 

e completou os preparatorios no inter- 

nato do Collegio Pedro II, hoje Gym- 

nasio Nacional. 

Matriculou-se na Faculdade de Me- 

dicina em 1872. 

A sua vida academica foi ja pro- 

mettedor ensaio das suas faculdades. 



Socio do Athencu Academico, re- 

dactor de varios jornaes e Presidente da 

Associagao de Beneficencia durante 

dous annos, teve urn curso cheio de acti- 

vidade, 

Como membro do Atheneu, elabo- 

rou a ((Memoria sobre a Vieirina», estu- 

do therapeutico que mcreceu ser tradu- 

zido em francez e publicado no JoiLrual 

de TherapevtiqiLe do professor Gubler, 

da Faculdade de Pariz. 

A sua these de grao teve por as- 

sumpto—A influencia dos climas no tra- 

iamento da phthisica pulmonar. 

Approvado com distincgao na de- 

fesa deste importante trabalho, concluiu 

a sua operosa vida de estudos, sendo es- 

colhido pelos collegas de anno para res- 

ponder, na ceremonia da collocagao do 
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grao, ao dicurso do director da Facul- 

dade. 

Os primeiros annos depois de for- 

mado foram todos de actividade clinica 

no Rio de Janeiro. 

Director da casa de saude de S. Se- 

bastiao, da qual se tornou proprietario,. 

associado aos drs. Felicio dos Santos e 

Julio de Moura, socio fundador da So- 

ciedade de Medicina e Cirurgia, medico 

e socio benemerito das associagoes be- 

neficentes Hespanhola, dos Empregados 

do Jornal do Commercio e dos Empre- 

gados da Typographia Nacional, clinico 

civil emfim, absorveu-o durante esse 

tempo a paixao scientifica e o ardor pro- 

fissional, 

Entretanto, assignalou desde logo 

o seu credo politico, alistando-se entre 
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os socios do Club Republicano, sob a 

presidencia do venerando Saldanha Ma- 

rinho. 

Casou-se em 1881 com a exma. 

•sra. d. Luiza de Mello Franco, filha 

■do dr. Manoel de Mello Franco e de d. 

Rita Bandeira de Mello Franco. Foi o 

dr. Mello Franco distincto medico e 

uma das figuras mais salientes da revo- 

lugao mineira de 1842, o que Ihe valeu 

como rebelde, 18 mezes de prisao, e, 

logo apos o julgamento, ser eleito depu- 

tado geral pela provincia de Minas Ge- 

raes, que representou depois na Camara 

em muitas legislaturas successivas. 

Em 1882 passou o dr. Porciuncula 

a residir e clinicar em Petropolis. 
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O anno de 1882 marca o comedo da 

primeira phase da sua vida politica. 

Voltando a provincia e a cidade 

natal, as quaes tinha presos por tantas 

affinidades o cora^ao e o caracter, e 

onde o sen proprio nome encontrava-se 

ja cercado da tradi9ao de popularidade 

e de estima conquistados por sen falle- 

cido pae com os mais devotados bene- 

ficios, foi o dr. Porciuncula conduzido 

a dar expansao aos sens sentimentos 

patrioticos, empregando em proveito da 

Patria as suas faculdades e a sua influ- 

encia. 

O ideal da Republica Brazileira,. 

sonho angustioso e dolorido dos marty- 

res da Independencia, apenas adiado em 

7 de Setembro, lavrando felizmente nas 

agitagoes do Imperio ate 1848, desper- 



tado em 1870 pelo varonil manifesto de- 

3 de Dezembro, ganhara no decennio de 

1880 o vigor progressivo que devia ex- 

plodir em 15 de Novembro. 

lodas as actividades e dedica96es 

foram entao chamadas pelo proprio esti- 

mulo do movimento a trazer o sen con- 

curso. 

O brioso patriota de Petropolis nao 

era homem para fugir ao clarim da luta. 

Mas, durante esses dez annos de agita- 

^ao, o sen caracter assignalou-lhe desde 

logo o posto conveniente: emquanto 

uns, o grupo dos propagandistas, leva- 

vam osprincipiosa multidao, agitando-a 

pela imprensa e pela tribuna ; e outros, 

o bando esteril dos destruidores, arre- 

me^ava-se furiosamente contra as co- 

lumnas e as paredes do casarao monar- 



chico; o dr. Porciuncula juntava-se a 

turma que fazia o trabalho menos rui- 

doso porem mais efficaz, da organisa9ao 

partidaria. 

Para estes, o advento proximo da 

Republica era fatal : elle se daria pelo 

desmoronamento expontaneo do Impe- 

rio, primeira brecha aberta pelos des- 

truidores: a grande obra estava em 

preparar-lhea formagao, fazel-a viavel. 

E so um partido prompto e orga- 

nisado para recebel-a e servil-a, seria 

capaz desta incumbencia. Formaro par- 

tido republicano era ao mesmo tempo 

•criar o meio, o instrumento e o Governo 

da Republica. 

O Club Republicano de Petropolis 

foi a primeira construc^ao politica do 

dr. Porciuncula. 
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Centro partidario pujante desde- 

que foi fundado, este club era ao mesmo 

tempo audaciosa affirma9ao da for^a re- 

publicana e suggestivo symptoma da 

decadencia monarchica, pela sua exis- 

tencia e desenvolvimento na cidade im- 

perial, sobre solo imperial, ao lado da 

familia imperial. . , 

Delle irradiou o seu fundador acgao- 

politica por todo o municipio de Petro- 

polis, e pelos da Estrella e de Mage, 

constituindo-se com os elementos assim 

arregimentados, e com os da Parahyba 

do Sul e da Sapucaia, o forte partido 

republicano do 9? district©, ja celebre 

na monarchia pelo valor eleitoral. 

Na elei^ao a que se procedeu neste 

district© para preenchimento de uma 

vaea na Assemblea Provincial, durante o 



o biennio de 1884—1885, foi o dr. Por- 

ciuncula eleito, tendo por adversarios o 

dr. Ma^tinho Garcez, conservador, apre- 
sentado em circular pelo conselheiro 

Paulino de Souza, eo sr. Anastacio Lo- 

pes, liberal. 

Nesse anno de 1885 conquistou o 

partido republicano fluminensc a valio- 

sissima adhesao de Santos Werneck, 
tambem deputado provincial, ate entao 

filiado ao partido conservador, que aca- 

bava de subir com o ministerio Cote- 

gipe- 
Santos Werneck e o dr. Porciun- 

cula form^ram a primeira opposicjao re- 

publicana dentro da Assemblea. 

Extincto omandato dos dous depu- 

tados pelo termoda legislatura, apresen- 

taram-se candidates na elei^ao para o 

biennio' de 1886—1887. 



A circular conjuncta que dirigiram 

ao eleitorado terminava com estas pala- 

vras : ((Quern votar em nos, votara nas 

nossas ideas ; somos republicanos. » 

Pela primeira vez, portanto, no ter- 

ritorio fluminense, todo um districto 

eleitoral foi levado a manifestar-se sobre 

a doutrina que se baseava na transfor- 

ma9ao das institui^bes politicas do Bra- 

zil. 

E este primeiro combate valeu uma 

victoria para a propaganda; o dr. Por- 

ciuncula foi eleito, em primeiro escru- 

tinio, e o dr. Santos Werneck so o dei- 

xou de ^er, em segundo, por insignifi- 

cante differenga de votos. 

Da correcgao, serenidade e intran- 

sigencia do primeiro deputado provin- 

cial eleito em nome das ideas republi- 



-canas pelo suffragio fluminense, dao 

testemunho os Annaes da Assemblea 

desse biennio e o respeito e estima dos 

seus collegas, adversaries todos. 

A campanha abolicionista, entao 

■em periodo agudo, teve o seu auxilio 

•dedicado. 

Depois de 1887, desistiu sempre o 

dr. Porciuncula de preten^oes politicas 

■em favor de Santos Werneck que, der- 

rotado por diminuta differengade votos, 

nao obstante os esfor^os tenazes dos 

partidos monarchicos para destruir a in- 

fluencia republicana no districto, deveu 

sempre a maiorparte dos suffragios que 

recebeu, em diversas eleigoes, a ac^ao 

ihfatigavel daquelle. 

Era tal o prestigio conquistado no 

municipio de Petropolis pelo ja entao 



chefe politico que, havendo obtido maio- 

ria republicana dentro da Camara Mu- 

nicipal, precisou a Assemblea Legisla- 

tiva, emocionada por esta victoria im- 

portuna na cidade de verao do Impera- 

dor, desmembrar daquelle municipio 

para o da Parahyba do Sul, parte do 

territorio; conseguindo assim delle dis- 

trahir forte grupo de eleitores republi- 

canos e abrir vaga na Camara, pela 

mudangade rezidencia do representante 

do district© desmembrado. 

Por este meio, deu lugar a Assem- 

blea a que se procedesse a eleigao para 

preenchimento da vaga aberta, que o 

partido dominante venceu com o em- 

prego das violencias e corrup^oes mais 

audazes, 

Foi na situagao politica de repu- 

blicano militante, ja distinguido com a 



•direc^ao partidaria em grande zona da 

provincia do Rio , e na posigao social 

de notavel clinicoem cidade cultacomo 

a de Petropolis, que o encontrou o anno 

de 1889. 

Estava proclamada a Republica ! 

O decreto n. 1 de 15 de Novembro, 

publicado no Diario Official, da «Repu- 

blica Federativa do Brazil em 1G, dis- 

sipara as ultimas inquietacoes hesitan- 

tes dos republicanos, as derradeiras es- 

perangas reprimidas dos monarchistas... 

.Em boa hora ? Pelos processes de- 

sejavtis ? certamente. Em primeiro lu- 

gar, a audaz revolu^ao das for^as arma- 

das nao foi, como parecia a superficie, 

simples explodir de despeitos, egoista 

reivindicagao de interesses de classe: o 

sentimento e aopiniao dos militares que 



impulsionaram a parada historica de 

15 de Novembro eram republicanos. 

As «questoes militares» preceden- 

tes, apparentando o aspecto de movi- 

mentos indisciplinados na defesa de in- 

teresses momentaneos foram ja, sa- 

bem-n'o os observadores proximos e 

justos dos factos, ensaios emprehendi- 

dos pelos directores mentaes do exer- 

cito e da armada, que, como todos os 

corpos, todas as sociedades, tem por 

pensamento o pensamento dos sens ho- 

mens superiores. 

Depois, nao se pode julgar prema- 

tura a victoria de uma velha campanha 

tao legitimamente nacional, tao radical- 

mente historica, precedida davehemen- 

te agitagao dos ultimos annos da pro- 

paganda. 
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No meio da dissolu^ao politica do 

paiz, as for^as armadas formavam o 

unico elemento solidario e activo capaz 

de se constituir orgao revolucionario da 

opiniao nacional: prova de que a repre- 

sentavam, deram-n a a acceita9ao im- 

mediata sem protesto da unanimidade 

dos brazileiros, o concurso de todos os 

elementos sociaes na organisagao das 

novas institui^oes e a propria unica 

tentativa publica de restauragao, diri- 

gida tambem por soldado—um almi- 

rante — desacompanhado, e ate com 

protesto, da minoria de militares e civis 

com elle revolucionados. 

Os abalos, as violencias, as pertur- 

ba^oes consequentes eram inevitaveis, e 

tomaram a fei^ao do despotismo e da 

desordem militar, como tomariam a da 
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tyrannia e da anarchia demagogica, se 

a revolu9ao tivesse sido obra do povo. 

E no balango historic© a que se proce- 

■der, entre os crimes accidentaes de 

uma e outra, das diversas crises dos 

paizes que os tem soffrido, nao se vera 

seguramente mais humanidade nas car- 

nificinas desenfreiadas do terror po- 

pular. . . . 

A evolu9ao nao attende, na sua 

marcha fatidica, ao terror sentimental 

de fazer victimas: e inexoravel e incon- 

sciente como a trajectoria de uma 

bala, que so mais tarde resgata, com o 

objectivo patriotico alcan9ado, o horror 

dos soffrimentos e das ruinas que 

causou. 

Para os republicanos que tinham a 

justacomprehensao dosfactos, o advento 



da Republica nao foi sorpresa: foi po- 

rem revelagao de enorme responsabi- 

lidade, instante de recolhimento e de es- 

tudo, durante os quaes se preparavam 

para transformar as suas faculdades, de 

armas destruidoras que eram, em instru- 

mentos de construcgao. 

Naturalmente, mais cedo conclui- 

ram esta operagao aquelles que, por ten- 

dencia propria e por experiencia adqui- 

rida, estavam affeitos ao trabalho orga- 

nisador, % 

A escolha do primeiro pessoal da 

Republica, feito ao calqr do sentimento 

revolucionario, na hesitagao dospn'mei- 

ros passes e no atropello das ambigoes e 

das rivalidades nao foi sempre feliz: hou- 

ve imprudencias, desacertos, injusti^as 

e mesmo desastres. 
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Desde os primeiros mezes, porem> 

ficou affirmada a existencia de uma rica 

geragao de edificadores no partido repu- 

blicano. 

Entre estes, um dos que mais se 

destacaram foi o dr. Jose Thomaz daPor- 

ciuncula. 

Conhecido dos chefes, com alguns 

dos quaes privava intimamente, foi por 

elles logo destinado aalta posi^ao a que 

tinha direito pela sua honestidade, pelo 

seu talento, pelo sen criterio e pelos 

seus servigos. 

Pouco tempo depois de proclamada 

a Republica, em 31 de Dezembro de 

1889, nomeou-o o Governo Provisorio 

Governador do Estado do Maranhao. 

Tomou posse deste cargo em 22 de 

Janeiro de 1890. 
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Durante 5 mezes e 15 dias, conse- 

guiu o dr. Porciuncula effectuar naquelle 

Estado, ao lado da reorganisa^ao poli- 

tica, toda a recomposigao dos servi^os 

administrativos anarchisados por muitos 

annos de abandono. 

Nesta empreza se destacaram, entre 

os seus actos, os decretos pelos quaes 

criou novas fontes de renda e reformou 

a arrecada^ao de antigas, obtendo assim 

notavel augmento de receita semgra- 

vame para os contribuintes; os de re- 

organisagao do ensino, do corpo militar 

de policia, do Thesouro, do servigo da 

divida fundada, da Bibliotheca Publica; 

os de organisagao das Intendencias Mu- 

nicipaes, definigao das suas attribuigoes 

e determinagao dos recursos contra os 

seus actos, e dos armazens do Thesouro; 



3£i 

aquelles, emfim, com que transferiu para 

os municipios o imposto da decima ur- 

bana, extinguiu gratificagoes dadas a 

funccionarios, regulamentou as caugoes 

e fiangas dos responsaveis, a secretaria 

geral da instruc^ao publica. 

Por este simples esbogo ve-se a 

magnitude da obra realisada; imagine-se 

depois a immensa difficuldade de effe- 

ctuar semelhante trabalho em um Estado 

cuja administra^ao vogava ate ahi sem 

lei e sem regulamentos; onde, no depar- 

tamento fundamental das finangas, a de- 

sordem ia ao ponto de possuir o The- 

souro armazens empregados em deposi- 

tos de mercadorias particulares, mas 

cuja receita nao arrecadava, porque o an- 

tigo proprietario do predio a recebia 

em amortisagao do prego da venda. 
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O dr. Porciuncula extinguiu esse 

abuso, fazendo arrecadar pelo Thesouro 

a receita dosarmazens eregulando opa- 

gamento ao proprietario do edificio. 

Para attender a enorme divida flu- 

ctuante, teve o Governador de Maranhao 

de contrahir um emprestimo de 300:000$ 

com o Banco Nacional, ao typo de 93, 

juros de 60i0, com amortisagao de 20i0- 

Ao pagamento dos juros em amortisa^ao, 

mandou applicar a renda dos armazens 

do Thesouro, calculada em 35:000$000. 

No orgamento que decretou, nao 

obstante fazer fo^ados augmentos de 

despesa e restabelecer a verdade nas 

avalia96es das verbas, conseguiu extin- 

guir o deficit chronico do Thesouro. 

Como politico, severo e intransi- 

gente na applica^ao dos principios, gui- 



3r 

ou-se pela maxima tolerancia e animo 

conciliador, quanto aos homens e aos va- 

rios elementos da opiniao maranhense. 

Aproveitando edistinguindo ospou- 

cos republicanos historicos existentes 

no Estado, procurou cercar-se de todos os 

cidadaos moralisados e capazes, sem ex- 

posar as dissengdes pessoaes, preparando 

assim um partido forte, democratico e 

conservador, que naquella circumscrip- 

^ao prestigiasse a Republica. 

Daotestemunbo da sua correc^ao os 

conceitos geraes da imprensa mara- 

nhense, que bem resumem as seguintes 

palavras da Civilisagdo, orgao catholico 

de S. Luiz: 

« Os factos fallam mais alto que as 

palavras. Restaurou-se o credito do Es- 

tado, reformou-se a instruc^ao; em sum- 
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ma, todos os ramos da publica adminis- 

tragao receberam do sr. dr. Porciuncula 

uma direc^ao esclarecida e prudente. 

Nao queremos repetir aqui conceitos ja 

externados por outros com mais compe- 

tencia, contentando-nos em assegurar ao 

illustre sr. dr. Porciuncula a nossa esti- 

ma e a nossa gratidao como maranhen- 

ses e como filhos da igreja catholica, que 

elle soube respeitar como particular e 

como homem de governo.» 

Emquanto tao habil e criteriosa- 

mente iniciava o Estado do Maranhao no 

regimen federativo e na Republica, o dr. 

Porciuncula, os olhos fitos sempre na 

terra natal, via com amargura desenro- 

lar-se a serie de erros que caracterisavam 

o primeiro governo republicano do Es- 

tado do Rio e precipitar-se o seu Cover- 
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nador no declive dos desatinos politicos 

que tanto conturbaram depois a vida e a 

paz da familia fluminense. 

A previsao de que se estavaprepa- 

rando um periodo de luto e de soffri- 

mentos para os seus concidadaos e a 

pressao do dever de agir em favor delles, 

fel-o solicitar instantemente dispensa do 

cargo que exercia. 

Obtida com grande difficuldade a 

exonera^ao, partiu da cidade de S. Luiz 

em 7 de Julho de 1890. 

A grata saudade que traz sempre 

as almas sans a contemplagao retros- 

pectiva do passado, nao deixara nunca 

de ser toldada no espirito dos fluminen- 

ses, da memoria tristissima do periodo 

que se conteve nos annos de 1890—91. 

Dir-se-ia que, para mais robustecer 

o caracter dos republicanos fluminenses 
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na ligao da experienciaganha pelas des- 

illusoes, os acontecimentos esfor9aram- 

se por oppor a aurora *de 15 de Novem- 

bro o contraste de um desesperante pe- 

sadello. 

Bastou para isso por em acgao a 

cabe^a nefasta de um homem. 

Desde os primeiros mezes de 1890, 

comprehenderam os republicanos flumi- 

nenses que aquelle a quern a escolha do 

Governo Provisorio havia entregue o 

Estado do Rio, nao tinha estatura mo- 

ral e mental para a responsabilidade 

assumida. 

Doutrinario incomplete e roman- 

tico,dissolvido no'habito de baixas trans- 

acgoes de politicagem com elementos 

ambiciosos dos antigos partidos, come- 

90U desde logo a agrupar-se em torno 

delle um meio compromettedor. 



As ardentes mas nobres, intransi- 

gencias dos soldados zelosos da Repu- 

blica, que espirito elevado teria sabido 

conter e aproveitar, feriam o amor pro- 

prio infantil do dictador e projectavam 

luz por demais clara sobre as manobras, 

a sombra dos antigos convivas de com- 

binagoes eleitoraes e parlamentares e 

dos bohemios importados da litteratura 

dos botequins para a politica flumi- 

nense. 

Erros e escandalos administrativos 

accumularam-se dia a dia; dia a dia, 

abandonado do apoio dos antigos parti- 

dos, aborrecido dos velhos camaradas 

da propaganda, encaminhou-se o Gover- 

nador para a politica de corrilhos, para 

o partidarismo official. 

Entretanto, encontraram ainda os 

republicanos no sentimento da respon- 



sabilidade moral pela organisa9ao das 

instituifoes, estimulo para refrear os pro« 

testos e as impaciencias de desilludidos, 

ate que a approximagao das eleigoes fe- 

deraes de 15 de Setembro, das quaes 

devia nascer a Constituinte e a primeira 

legislatura da Republica fez explodir a 

revolta. 

Tinha entao o partido republicano 

a sua frente um directorio, sob a presi- 

dencia do inolvidavel Silva Jardim. 

Foi durante esta crise que chegou 

ao Rio de Janeiro o dr. Porciuncula. 

Ao approximar-sea data da elei^o, 

tinham noticiaos membros do directorio 

e os seus correligionarios, ja arredados 

da frequencia do palacio de S. Domin- 

gos, que o Governador compunha com 

os seus sequazes uma lista de Candida- 
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turas, na qual figuravam, a par de pou- 

cos nomes do partido, varios funcciona- 

rios, amigos privadosdo chefe do gover- 

no, e individuos extranhos ao Estado, 

apenas representantes do patronato do- 

mestico de altas influencias governa- 

mentaes da Uniao. 

Essa chapa, dizia-se, viajava do 

palacio de S. Domingos para o de Ita- 

maraty e deste para aquelle, sujeita aos 

exames das conveniencias do officia- 

lismo. 

Conhecendo positivamente este fa- 

cto, o directorio, apos estudo reflectido 

da situagao e consulta a opiniao dos 

amigos, resolveu tentar attrahir o corre- 

ligionario transviado para o caminho da 

fidelidade aos principios e da solida- 

riedade partidaria. 



A tentativa, emprehendida por 

Silva Jardim, pelo dr. Porciuncula e por 

outros, foi baldada. 

Resultou pelo contrario das nego* 

cia^oes o rompimento definitivo. 

Cumprido com esta tentativa o ul- 

timo dever da lealdade, voltava o par- 

tido republicano os olhos para o Gover- 

no Federal, a cujo seio levou a represen- 

ta9ao das suas ligitimas queixas e justos 

desgostos. 

Nesse trabalbo, no qual Silva Jar- 

dim, com o poder da sua eloquencia e 

dos seus denodados servigos, e o dr. 

Porciuncula, com o seu prestigio e valor 

ate de auxiliar do governo, esgotaram 

todos os recursos, o Governador desleal 

chegou a ter a condemnagao decretada. 

Mas a condemnagao foi suspensa por 



fonja da protec^ao domestica que con- 

quistava com o uso dos processes mais 

indecorosos algum dia empregados por 

valido submisso. 

Os republicanos fluminenses so ti- 

veram um recurso a empregar: o ap- 

pello a luta perante a soberania do Es- 

tado. 

Impellidos pela aspiragao que os 

dominava havia muito de formar com os 

elementos saos dos antigos grupos mo- 

narchicos, francamente adhesos a Re- 

publica, um forte partido, capaz de inter- 

vir na politica republicana, conservando 

as gloricsas tradigoes fluminenses, pro- 

curaram ensaiar nessa elei^ao a allianga, 

que sympathias reciprocas e a indenti- 

dade de sentimentos e intereses em face 

da situate estadoal ja favoreciam. 
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A grande maioria, porem, dos 

mais influentes chefes conservadores e 

liberaes, reunidos antes, com a forma^ao 

do partido moderado sob a chefia do 

eminente sr. Conselheiro Paulino de 

Souza, havia deliberado abster-se go 

pleito. 

Tiveram, pois, os republicanos que 

entrar em luta sos. 

A chapa, apresentada pelo directo- 

rlo, foi, com longo manifesto, no qual se 

justificava a attitude do partido, publi- 

cada em 2 de Setembro. 

Era o dr. Porciuncula candidato a 

deputacjao, havendo recusado um dos lo- 

gares da lista senatorial. 

A publicagao da chapa foi o signal 

de preparatives formidaveis de guerra no 

acampamento official: todos os Candida- 



tos, os interessados e os cumplices da- 

quella politica escandalosa puseram-se 

a postos para combater as candidaturas 

do directorio. 

Nas poucas localidades onde as po- 

shes se achavam ainda em maos de re- 

puLlicanos, fez-se a derrnbada, substitu- 

indo os por individuos desconhecidos ou 

por d^mais conhecidos. 

En Petropolis, as redeas do governo 

municipal foram entregues, entre outros, 

a urn cocheiro. Lembranga talvez de 

algum litterato valido do Mecenas do 

Inga para dar propriedade pela primeira 

vez a velha imacrem. o 

O governador venceu afinal. Vio- 

lencia, corrupgao e fraude sao stygmas, 

porem sao palavras; e ha uma camada 

de homens politicos que, a falta de ta- 
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lento, considerarn habilidade o ter a epi- 

derme moral insensivel a taes palavroes. 

Entregando o directorio os seus po. 

deres a Assemblea dos delegados do 

partido em 3 de Dezembro, resolve 

esta substituil-o por uma direc^ao in 
vidual. 

Ao chefe escolhido em virtude dfsta 

delibera^ao, que foi o dr. Porciurcula, 

foram outorgados poderes plenos para o 

commando politico e eleitoral ate a elei- 

^ao da ConstituinteFluminense,marcada 

para 20 de Maryo de 1891 . 

Da direcgao do dr. Porciuncula re- 

sultou a desejada allianga dos historicos 

com os elementos dos antigos partidos 

concretisada com a apresentagao da 

chapa opposicionista ao gaverno do Es- 

tado. 
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A victoria alcangada pela chapa of- 

ficial contra a soberania fluminense quasi 

unanime, foi neste pleito apenas a mul- 

tiplicagao desbragada, as escancaras, das 

fraudes e violencias anteriormente postas 

om pratica. 

De 20 de Margo a 23 de Novembro, 

a historia do Estado do Rio encerra o 

capitulo tenebroso do tripudio do tragi- 

comico dictador e dos seus validos, 

sobre a dignidade, a fortuna publica e a 

propria vida dos fluminenses. 

A posigao dos republicanos, como 

a dos antigos conservadores e liberaes, 

ainda nao fundidos todos, mas alliados 

pelo sentimento de protesto e pelo in- 

teresse da conservagao, foi apenas de- 

fensiva. 

Conhecem os amigos pessoaes do 

dr. Porciuncula os actos de solicitude. 



dedica^ao e generosidade praticados em 

soccorro de amigos e correligionarios, 
perseguidos ate a miseria e ao carcere 

privado, pelos dominadores do mo- 

mento. 

Em 3 de Novembro, o governador 

Portella poz sobre o monumento das 

suas affrontas a Republica o capitel ne- 

cessario, adherindo e fazendo adherir a 

sua gente ao golpe de Estado ; o que 

nao o impediu depois, de balbuciar pa- 

lavras de apoio ao governo de 23 de 

Novembro. 

Mas nem a resignagao fluminense 

nem a credulidade do governo da re- 

stauragao legal eram tao grandes, que 

tolerassem mais este insulto. 

Impulso expontaneo de influencias 

politicas fluminenses reuniu-as na com- 

bina^ao de um piano de revolta. 
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O objectivo do movimento estava 

previamente assentado : era o mesmo 

da eleigao de 20 de Margo—a organisa- 

^ao republicana do Estado, a regenera- 

^ao moral, politica e administrativa do 

seu governo. A revolugao devia ser, 

portanto, contra as pessoas e contra as 

instituigoes dominantes. 

Ella precisava, porem, ter um chefe 

e governo preparado para substituir o 

governo deposto : a expontaneidade e o 

accordo de vistas dos sens organisadores 

manifestaram-se ainda ahi: todos elles, 

zma voce, indicaram o dr. Porciuncula. 

Assentado o piano, feita a intima- 

$ao pelo dr. Barros Franco, rebentou no 

dia 4 a conflagra^ao em todo o Estado. 

A revolugao durou de 4 a 10 de 

Dezembro. Nos municipios onde os re- 



volucionarios encontraram resistencia 

houve combate e mortes, como na Sa- 

pucaia e Campos ; nos outros tomaram 

as posi^oes festivamente. 

O Governador, abandonando as 

municipalidades, encastellou-se em Pa- 

lacio, cercado da forga policial e maltas 

assalariadas. 

Havendo, porem, os revoltosos, em 

habil movimento estrategico, constituida 

governo e proclamado uma Junta Go- 

vernativa na cidade daParahybado Sul, 

declarada capital provisoria do Estado, 

foi elle obrigado a destacar para aquella 

cidade grande parte da sua forga. 

O commandante deste contineente o 
estacionou, porem, a distancia da cidade 

e pediu reforgo do dobro daspragasque 

levava. 
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A impossibilidade material de obter 

tal reforgo, a recusa de intervengao ar- 

mada por parte do Governo Federal, a 

intervengao officiosa deste para pacifi- 

car, convenceram o Governador Portella 

que a sua estrella estava eclipsada. 

Renunciou o poder no dia 10, pas- 

sando ao primeiro substituto legal, ao 

mesmo tempo que grande massa popular 
invadia a Intendencia de Niteroy, de- 

clarava-o deposto e reiterava a accla- 

magao do dr. Porciuncula como Gover- 

nador do Estado. 

Por iniciativa daquelle cidadao e do 

dr. Teixeira Leite, foidepois acclamado 
Governador Provisorio e empossado do 

poder o eminente patriota e illustre al- 

mirante Balthazar da Silveira. 

Em todo o periodo da revolta, con- 

servou-se o dr. Porciuncula na Capital 



Federal,mantendo ac^aopolitica perante 

a opiniao pela imprensa, e perante o 

Governo Federal; forgas de cuja acgao 

moral dependiaprincipalmenteo recurso 

domovimento. E os factos subsequentes 

provaram a correcgao e sagacidade da 

sua attitude. 

Os seus intuitos e as suas preoccu- 

pa9oes no momento, definiu-os elle no 

manifesto publicado em 8 de Dezembro, 

que concluia com as seguintes palavras: 

«Que o Governo Federal, restaura- 

dor da Republica trahida pelos repre- 

sentantes do poder da Uniao e pelos 

seus pro-consules dos Estados, saiba 

comprehender a situagao e dignificar-se, 

distinguindo os patriotas fluminenses. « 

A acclamagao do almirante Baltha- 

zar, explicou-a tambem em longo artigo 
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publicado no JornaPdo Commercto de 12' 

de Dezembro, do qual se destaca o se- 

guinte periodo : 

« Ouvidos os meus amigos, ouvido 

S, Ex. o Sr. Presidente da Republica e 

o distincto contra-almirante D. Carlos 

Balthazar da Silveira, por intervengao 

do patriota illustre e distincto almirante 

Eduardo Wandenkolk, a quem o Estado 

do Rio presta as homenagens da sua 

gratidao, resolvi transferir a acclamagao 

que ao men nome fora feita pelo par- 

tido republicano fluminense com as 

as armas na mao, a esse brazileiro a 

quem podem confiar desassombrados os 

fluminenses os seus brios e os seus des- 

tines. E o fiz em palacio do Governo do 

Rio de Janeiro, perante o povo e a offi- 

cialidade daguarnigao policial, cerrando 
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nas minhas as cavalheiras maos do bravo 

militar que acceitara a investidura po- 

pular que, confiados, nos Ihes transferi- 

amos declarando solemnemente que de- 

punhamos as armas. » 

Na lealdade do honrado almirante 

e nas suas qualidades superiores de ho- 

mem de governo encontraram os du- 

minenses a justa comprehensao dos 

intuitos do patriotico movimento. 

Por for^a dos antecedentes politicos 

e da propria acclama^ao revolucionaria, 

foi o dr. Porciuncula desde esse mo- 

mento investido da direcgao supremado 

partido, ja entao prestigiado e robuste- 

cido com a solidariedade de influentes 

e distinctos chefes e illustragbes dos 

grupos monarchicos, assignalado nas 

nomea^oes dos talentosos e conhecidos 



cidadaos drs. Miguel de Carvalho e An- 

tunes de Figueiredo. para auxiliares su- 

periores do Governo, por indicagao 

daquelle chefe. 

A este titulo, conservou-se elle ao 

lado do almirante Balthazar da Siiveira, 

fazendo todas as indicagoes politicas e 

partilhando a responsabilidade da si- 

tuagao. 

Convocado o eleitorado fluminense 

para eleger em 20 de Janeiro a Assem- 

blea Constituinte, foram os candidates 

do partido apresentados pelo dr. Por- 

ciuncula. 

Eleitos todos estes candidates, sen- 

do mais votado o apresentante da chapa, 

reuniu-se a Constituinte e escolheram-o 

logo para seu Presidente. 

Em 9 de Abril foi promulgada a 

Constitui^ao. 



Era pensamento unanime do parti- 

do consagrar na elei^ao do primeiro 

Presidente constitucional, a acclama^ao 

feita nos dias da revolu^ao, elegendo o 

.seu chefe. 

Affirmado este proposito em repe- 

tidas manifestagoes, julgou-se o dr. 

Porciuncula tolhido para apresentar os 

candidates aos cargos de Presidente, 

Vice-Presidente e deputados a Assem- 

blea Legislativa. 

Por este motivo foi nomeado pelos 

membros da Constituinte uma commis- 

jsao de cinco membros que fez a apre- 

sentagao. 

Em 24 de Abril foi o dr. Porciun- 

cula eleito Presidente do Estado pelo 

..suffragio de cerca de 22.000 eleitores flu- 

minenses ; e em 3 de Maio tomou posse 
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do cargo perante a Camara Municipal 

de Niteroy. 

Recebia assim o ultimo complemen- 

to a victoria da revolugao fluminense. 

Na consciencia honesta do austero 

politico, pesava immenso a responsabi- 

lidade daquelle encargo. Eleito na mais 

anormal situagao, elle era a um tempo 

o orgao das reivindica^oes dos seus con- 

terraneos, o depositario das suas espe- 

ran^as de liberdade e justiga e a ex- 

pressao de pensamento politico, concre- 

tisado no partido que se formara em 

torno de sua pessoa. 

A responsabilidade encontrou, po- 

rem, hombros solidos que a suppor- 

tassem. 

Desde o governo provisorio do al- 

mirante Balthazar,a nova situafao iniciara 
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as medidas reparadoras que oseu pro- 

gramma regenerador impunha. 

A dissolugao daCamara e do Senado 

eleitos em 20 de Margo e a convocagao 

da Constituinte haviam consagrado o 

fim constitucional da revolu9ao de 4 

de Dezembro. 

As reintegragOes nas respectivas 

comarcas, dos antigos juizes de direito 

nao aproveitados pelo governo anterior, 

a eliminagao dos magistrados que nao 

exerciam funcgoes judiciarias ao tempo 

da nomeagao, a reducgao do numero 

de desembargadores, a reorganisa^ao 

da lei do processo e substitui^ao por 

providencias provisorias ; a extinc^ao de 

comarcas novas, da directoria de se- 

guran^a publica, dos avaliadores judi- 

ciaes,da policia municipal; a reintegragao 
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dos juizes de paz eleitos, dos serventua- 

rios de officios publicos, dos professares 

diplomados, repararam asinjusti9as com- 

mettidas na masfistratura e no ensino 

publico, restauraram a ordem na organi- 

sa^ao judiciaria e policial e trouxeram 

grande economia para os cofres do 

Estado. 

Alem destes, muitos outros actos 

se haviam distinguido pela orientagao 

organisadora que tinham, e pelo espirito 

de moralidade, just^a e liberdade em 

que se inspiravam, taes como aquelles 

pelos quaes foram organisados a secre- 

taria da Policia, a directoria da Assisten- 

cia Publica, o hospital de Santa Thereza 

de Petropolis, a Junta Commercial, a 

secretaria do Tribunal da Rela9ao, a 

Mesa de Rendas, a Contadoria de Fa- 
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zenda, a Directoria Geral dos Negocios 

do Estado e ade Obras Publicas, a sec- 

^ao pedagogica do Lyceu de Humani- 

dades ; os de reorganisa^ao do acto que 

obrigou os responsaveis publicos a pres- 

tarem as garantias em apolices do Es - 

tado; os de extincgao da directoria de 

agricultura, commercio, artes, etc. e de 

varios einpregos. 

Em todos estes, porem, predomi- 

nava o proposito de reparar as injusti^as 

mais graves, corrigir os defeitos mais 

salientes para que em mais breve tempo 

deixassem de existir taes irregularidades. 

A obra de organisagao definitiva so 

podia ser feita, segundo as normas ge- 

raes da lei fundamental, pelo governo 

constituido, 

O legislador constituinte delegara 

ao primeiro depositario do Poder Exe- 
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Secretarias de Estado e o Tribunal de 

Contas e de rever a divisao dos munici- 

pios e districtos de paz. 

O ultimo destes mandates destina- 

va-se a tornar effectiva uma das reivin- 

dica^Oes mais energicamente pedidas 

pelo partido: a da integridade e auto- 

nomia dos municipios. 

Cedendo a estrictas suggestoes de 

interesse eleitoral e esquecido de que 

municipios cao unidades politicas, cuja 

formagao deve ser producto expontaneo 

do desenvolvimento local, apenas confir- 

mada pelo legislador no momento op- 

portuno, o Governador Porteila havia 

dilacerado as municipalidades duminen- 

ses, destruindo velhas e ricas communas» 

para fundar pequenos burgos, sem po- 



pulagao e sem renda, incapazes de sup» 

portar os encargos da autonomia repu- 

blicana. 

Foi tal desatino corrigido pelos de- 

cretos de 8 de Maio e 3 de Julho. 

Actos de honesta coragem gover- 

namental, estes decretos provocaram 

sem duvida queixas e protestos de todos 

os interessados na persistencia do par- 

cellamento das instituigoes locaes. 

Hoje, porem, acalmados os espi- 

ritos pela reflexao e restabelecidas al- 

gumas circumscrip^oes que a estatistica 

posteriormente feita, demonstrou terem 

condiijoes de vitalidade, nao ha fluml- 

nense justo para quem elles nao sejam 

objecto de louvor e viva gratidao. 

De facto, se a escassez de rendas 

e a carencia de pessoal dirigente torna 
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nicipios com a divisao actual, seria in- 

fallivel a desrnoralisa^ao e ruina destas 

corporag5es — cellula e fonte matriz da 

vida politica das na<;oes democraticas— 

se vingasse a desastrada mania do reta- 

Ihamento. 

A medida da reintegragao dos mu- 

nicipios foi tanto mais sabia, quanto^om 

o complcmento das dispcsigSes da lei 

de 20 de Outubro sobre a creagao de 

novos, deixou aberta a porta para a 

emancipa(;ao dos districtos fluminenses 

dotados de reaes e comprovadas condi- 

^Oes de vida autonoma. 

O decreto n. 4 de 22 de Julhocriou 

as tres secretarias de Estado e definiu a 

competencia dos seus chefes. Verificou- 

se assim a descentraIisa9ao do servigo 
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administrativo, artigo de programma de 

todos os liberaes. 

A organisagao do Tribunal de Con- 

tas foi objecto do decreto n. 2 de 1 de 

Julho. 

Testemunho solemne da probidacle 

financeirado governo, este acto, arman- 

do o bem pubiico de um dos mais pro- 

veitosos apparelhos da administra^ao 

moderna, deu a terra Ouminense a gloria 

de ser o primeiro Estado brazileiro, a 

adoptal o com organisa^ao a par das 

eguaes institui^oes da Italia, da Belgica, 

de Portugal e do Chile. 

Concluidos estes tres importantcs 

trabalhos delegados na Con3titui9ao,que 

mereceram ser approvados pela As- 

semblea Legislativa, com ligeiras modi- 

ficagoes de detalhe no decreto de cria^ao 
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das secretarias, entregou-se oPresidente 

a sua missao administrativa e politica. 

Procurando consolidar a politica de 

fusao partidaria, com aproveitamento de 

todas as legitimas influencias, cercou-se 

no governo de um meio elevado pela 

superioridade intellectual e moral : fol 

sempre uma das suas preoccupayees, e e 

talvez o melhor dos seus meritos, obter 

a collaboragrlo de homens capazes e im- 

maculados. 

Esta'a derronstra^ao desta verdade 

nos ncmes dcs seus auxiliares. 

Manteve com a Assemblea Leg's- 

lativa cordiaes relagoes de harmonia 

constitucional na elobora^ao das leis 

organicas. 

Administrando e gerindo a politica, 

desde cs primeiros passos, instituiu o re- 
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gimen da severidade no cumprimento da 

lei e tolerancia governamental. Com 

este programma, realisou profundas eco- 

nomias, decretando a caducidade de 

innumeras concessoes e supprimindo 

abusos ; e esfor<;ou-se por acalmar a 

paixao partidaria naturalmente acirrada. 

No desempenho das attribuigoes 

executivas, deu, no comego de 1892, 

regiilamento a Caixa Economica e a po- 

licia do Estado. 

Durante tcdo o correr deste anno, 

foi a politica federal como ados Estados 

perturbada por continuas ameagas sub- 

versivas, alguirus vezes effectuadas em 

sedig5es. 

Os adeptos do golpe de estado,nao 

resignados a perda do poder, conspira- 

vam para rehavel-o. 
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Ja em 20 de Janeiro, a audaciosa 

■sublevagao da fortaleza de Santa Cruzre- 

•velara o concerto de varios elementos 

politicos no proposito da destruigao da 

ordem. com forte concurso da opposlfao 

fluminense. 

Vencido este ensaio, continuava a 

minar o grupo agitador, ate que a irre- 

flexao allucmada de alguns dos conjura- 

<los deu lugar a arruaga de 10 de Abril, 

logo dominada e duramente castigada 

pelos decretos de 10 e 12 do mesmo 

mez. 

A energia da repressao soffreou por 

algum tempo as manifesta^oes de rebel- 

•dia contra o Governo Federal mas dei- 

xou-as livres nos Estados, 

A opposigao fluminense nao cessou 

um momento de agitar. 
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Cooperando a principio com os op^ 

posicionistas federaes, na esperanga de 

obter o pcder pela deposigao do gover- 

no da Republica, foi com elles sedi- 

ciosa ; mas adiada por e.sse lado em 10 

de Abril a possibilidade de successo im- 

mediato, mudou de fe'gao politica; afife- 

ctou apoiar o Governo Federal e, valen- 

do-se de factos favoraveis a esta explo- 

ragSo, insinuou estar no goso das sym- 

pathias daquelle e contar com o sen 

apoio contra a siiuagao do Estado. 

Esta intriga, movida com habilidade, 

visava principalmente animar o despeito 

reprimido do regimento policial, ainda 

nao regenerado da indisciplina e des- 

moralisagao nelle implantadas pelo Go- 

vernador Portella. 

E produziu o effeito desejado. 
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Al4de Dezembro, um soldado do 

regiment a destacado para o interior, 

chega evadido a Capital Federal, corre 

ao palacio Itamaraty, onds se apresenta 

eomo victima de atrocidades praticadas 

por ordem das autoridades snperiores do 

Estado e e levado ao quartel de Niteroy 

por um ajudante de ordens do Vice-Pre- 

sidcnte da Republica. 

A ida deste official a qaartel em taes 

■condigoes, foi para a soldadesca como a 

apparigao da aguia de Jupiter. 

Apenas retirado o official, come^ou 

a arruaga. ()s mais exaltados, correndo 

d rua, excitaram os companheiros ; for- 

mou-se meeting em frente a ponte das 

barcas de Niteroy, dirigindo-se os 

amotinados a policia, a quartel, onde se 



Ihes juntou o grossso do regimento, e 

d'ahi a Palacio. 

Estava o dr. Porciuncula com al- 

guns amigos a mesa do jantar, quando- 

foi avisado de que o grupo desordeiro- 

fazia esta peregrinagao pela cidade, an- 

nunciando que viria a sede do governo. 

Recebido este aviso, com os sens, 

secretaries passou a preparar defesa ; 

fez chamaralguns officiaes e recolher as 

pra9as dos postos proximos, que, eram 

da propria policia e poderiam formar 

um contingente de 25 a 30 homens. 

Com taes elementos, contava resistir o 

Presidente, ate chegar o auxilio que um 

dos seus secretaries deveria solicitar ao 

Governo Federal. 

Ao espalhar-se em Palacio anoticia 

de que a sedifao marchava para este 
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ponto, verilicaram os amigos do dr. 

Porciuncula, os sens secretaries e elle 

mesmo, que nao podiani contar com um 

■so daquelles homens para oppor qual- 

•quer resistencia: os officiaes offereciam 

o espectaculo da mais repugnante pusil- 

flanimidade e os soldados declaravam pu- 

blicamente que nao lutariam. 

Confraternisariam, era como se di- 

:zia naquelle tempo. 

Em tal situa^ao, achava-se pois o 

Presidente em face da forga publica re- 

voltada, sitiado pela propria revolta nas 

pessoas daquelles de quem esperava 

o apoio material e impossibilitado abso- 

lutamente de substituir taes defensores 

por um grupo armado de amigos. 

Era desastrado, sem contar com re- 

sistencia, ficar em Palacio. 



Certos dlsto, os amigos e secreta- 

ries do Dr. Porciuncula trataram de con- 

vencel-o da necessidade da retirada : 

era precise evitar a todo transe que o 

Presidente recebesse em face a intima^aa 

affrontesa do populacho e da soldadesca. 

Se forgas regulares, em campanha, 

operam retiradas para fvigir a combates 

que se effereeem em condi<;6es desfavo- 

raveis, acertadissimo era que empre- 

gasse esse meioochefedo Estadoaquem 

no memento so a retirada permittia es- 

capnr a consummagao da ameaga, dan- 

do-lhe tempo para dispor e organisar de- 

fesa. 

Vencidos, com esfor^o, os impulses 

do brio pessoal do Presidente,accedeu este 

ao alvitre proposto, depois de assentado 

que dalli sahiria para organisar a defesa 



•com o recurso constitucional do auxilio 

armado da Uniao ou com a incorporagao 

-de forgas no Estado, se fosss necessa- 

rio. 

Saiu o dr. Porciuncula do Palacio a 

pe, atravessando as ruas mais povoadas 

de S. Domingos, acompanhado de nu- 

mero pequeno de amigos, tendo tornado 

todas as providencias para a seguran9a 

dos papeis do Estado existentes no edi- 

ficio e ordenado ao sen ajndante de or- 

dens que communicasse a sua ausencia 

momentanea. 

Instantes depois, invadia o Palacio a 

turba-multa de soldados e civis em mo- 

tim, completamente embriagados quasi 

todos, confundindo-se paisanos, officiaes 

e soldados em inteira desordem — salvo 

alguns opposicionistas mais graduados 
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que acompanhavam o grupo a distancia 

—e entregava-se a verdadeira bacchanal. 

Constituirain governo, acclamaram 

autoridades, distribuiram-se empregos^ 

destruiram moveis e enlamearam o salao. 

A's 11 horas da noite, o dr. Por- 

ciuncula. ao lado do valoroso coronel 

Moreira Cezar a frente do 7?de infanta- 

ria, depois de alguns momentos de fogo 

com a guarda rebelde, reentrou em Pa« 

lacio, encontradoem inteiro abandono. 

Horas depois chegava a S. Domin- 

gos uma ala do 1° de infantaria, sob o 

commando do major Muniz de Bitten- 

court. 

A's 7 horas do dia 15, estas forgas 

sitiaram e tomaram o quartel, dentro do- 

qual encontraram apenas officiacs e pra- 

9as do regimento. 



Quando alguns amigos do governo 

esperavam no largo do Pago, no Rio de 

Janeiro, a chegada da forga federal, foi 

encontrado naquelle ponto o dr. Por- 

tella, em attitude de cbservagao espe- 

ctante. 

Tinha pela primeira vez o Estado 

do Rio assistido a um desacato a autori. 

dade constituida, gragas a acgfto dissol- 

vente e desmoralisadora do seu primeiro 

administrador ! 

No dia seguinte, reunida a Assem- 

blea Legislativa foi unanimemente vota- 

tada uma mogao de congratulagSo com 

o Governo do Estado e o P'ederal pelo 

insucesso do motim e de autorisagao ao 

Presidente para tomar as medidas julga- 

das necessarias a manutengao da ordem e 

apoio da autoridade. 



'T-r* 

Arrimado nesta mogao, cujo pro- 

posito unico consistiu em affirmar a pre- 

via approvagao da Assemblea a taes me- 

didas, dissolveu o Presidente o reglmen- 

to e organisou o actual. 

A consequencia pratica mais sali- 

ente de tao despresivel sedigao. foi um 

dos mais assignalados services prestados 

ao seu Estado pelo dr. Porciuncula, do- 

tando-o com este excellente e discipli- 

nado contingente de forga. 

A mais nobre manifesta^ao do sen- 

timento elevado do illustre cliefe do Es- 

tado fluminense, essa ficou encerrada 

em absoluta reserva. 

Os auxiliares particulares do Presi- 

dente sabem, no emtanto, que nao houve 

miseria ferida por aquelle triste aconte- 

cimento, mesmo e principalmente entre 
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os offensores da vespera, que nao en- 

contrasse larga e genercsa a sua pro- 

teccao pessoal. 

Restabelecida a ordem com a h^ao 

de II de Dezembro, podc o Presidente 

do Estado voltaro espirito aos proficuos 

trabalhos administrativos que absorve- 

ram a sua atten^ao durante os novepri- 

meiros mezes do anno del893. 

Votara a Assemblca no anno ante- 

rior a lei criando o servigo de immigra- 

gSo e colonisagao no Estado. 

Foi um dos primeiros cuidados do 

dr. Porciuncula regulamental-a e pol-a 

em execugao. 

A lei inspirava se no systema que 

parecia preferido da opiniao agricola flu- 

minense : o supprimento immediato e 

official as necessidades da lavoura de 



trabalhaclores chinezes e a fomentagio 

da corrente expontanea de inimigraii:es 

europeus. 

Regulamcntando-a por decretc de 

1 de Fevereiro, nomeou o Presidente 

dous intendentes de itnmigraQao na Eu- 

ropa para iniciar o segundo daquelles 

trabalhos e resolveu preceder a execu- 

completa do acto legislative, na par- 

te relativa a immigra^ao chineza, de um 

ensaio experimental feito pelos proprios 

agricultores. 

Contracton, para este fim, a intro- 

ducgao de 500 trabalhadores chinezes, 

que, aqui chegados, foram distribuidos 

por distinctos proprietarios ruraes. 

Com esta experiencia devem os la- 

vradores fluminenses ter firmadojuizo 



sobre a efficacia de t^es elementos de 

trabalho. 

Expediu mais os seguintes regula- 

tnentos : — sobre o servigo da Estagao 

Agronomica, sobre o procssso eleitoral, 

sobre os registros de cafe, sobre a Dire- 

ctoria de Instrucgao, sobre a Escola Nor- 

mal, sobre os Lyceus do Estado, sobre 

Assistencia Publica e servigo sanitario, 

sobre o Hospital de S. Joao Baptista e 

os hospitaes infccto-contagiosos, sobre o 

accesso dos officiaes do Regiraento Po- 

licial, sobre os feitos da Fazenda do Es- 

tado, sobre a Secretaria de Policia, sobre 

os officios de justiga e sua nomencla- 

tura. 

Destes se destacam os que tivcram 

por objecto os registros de cafe, a Di- 

rectoria de Instrucgao, os Eyceus, a Es- 



cola Normal e a Esta^ao Agronomica ? 

o primeiro pelas justas providencias 

com que evitou em grande parte a fraa- 

de que se operava por diversos modos 

contra os cofres do Estado, e o ultimo 

pelas vantagens incontestaveis daquella 

institui^ao para o desenvolvimento agri- 

cola do Estado. 

Com os regulamentos da Directoria 

da Instrucgao, dos Lyceus e da Escola 

Normal terminou o dr. Porciuncula a 

reconstitui^So do ensino publico, intei- 

ramente anarchisado pelo Governador 

Portella, que, havendo supprimido esta 

ultima institm^ao, criara no Estado urn 

inagisterio feminino em grande parte 

sem qualquer curso regular de estudos 

e, em alguns casos, com curso feito no^ 

theatros livres do Rio de Janeiro. 
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Aproveitando a existencia nos co- 

fres do Estado do saldo de cerca de 

7.000:000|000, o Presidents autorisou 

o resgate de apolices de 200$000, na 

importancia total de 2. 774:000$000 e o 

de 74 de 500$000. 

O cansago de tao longos trabalhos, 

deu lugar a que o sr. dr. Porciuncula 

interrompesse por algum tempo a sua 

brilhante administragao, passando em 12 

de Junho o governo ao 1? Vice-presi- 

dente, dr. Manoel Martins Torres, que o 

exerceu ate 15 de Agosto, quando o res- 

tituiu aquelle cidadao. 

Esperava-o no seu posto uma serie 

de provagOes e de lutas que iam sub- 

metter-lhe a dignidade de chefe de Esta- 

do aprova dos maiores sacrificios. 



Algum tempo antes, reanimado o 

corrilho perturbador pelo esquecimenta 

da dureza do casti^o de 10 de Abril e 

apoiado na revolta do sul, ameagava o 

Governo Federal de novo levante, pelo 

orgao de escriptores e deputados oppo- 

sicionistas. 

Desde a sua sahida do ministerio* 

o almirante Custodio de Mello mantinha 

attitude de incontinente ameaga. De ac- 

cordo com os revolucionarios do sul, em 

transac^So clara com ospoliticos do golpe 

de estado, sens adversaries encarni9ados 

da vespera, agitava-se publicamente, fa- 

zendo opiniao, reunindo grupos, consti- 

tuindo-se centre de movimento contra o 

Governo. 

Logo depois de suffocada a celebre 

tentativa do almirante Wandenkolk no 



yupiter, renaEceram os boatos de conju- 

ragao na maiinha. Estes boatos accu- 

mulavam-se progressivatnente, annunci- 

ando proxima e terrivel borrasca, ate que 

a manha de 6 de Setembro os confir- 

mou. 

De posse do coura^ado Aquidaban, 

dos cruzadores Republica e Trajano e 

dos mais navios nacionaes de guerra e 

mercantes surtos no porto, o almirante 

Cnstodio declarava-se em revolta contra 

o chefe do Governo Federal, sob a mes- 

ma bandeira branca a cuja sombra se 

restaurara a legalidade em 23 de No- 

vembro. 

Um dos cuidados immediatos dos 

rebeldes foi tomar e assegurar a posse 

da Arma^ao, o deposito de artigos belli- 

cos da marinha, situado em Niteroy. 
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Logo nos primeiros d as di revolta, 

mandou o chefe da esquadra rebelde 

Niteroy um emissario com longo offi- 

•cio, no qual intimava o Presidente do Es- 

tado do Rio a nao Ihe perturbar a posse 

daquelle terreno e o convidava a confe- 

renciara bordo do Aquidaban. 

A resposta do dr. Porciuncula, so- 

bria e digna, affirmava a sua attitude de 

fidelidade constitucional e dizia ao almi- 

rante sedicioso que cuviria as declara- 

^oes verbaes que Ihe desejava fazer no 

seu Palacio de S. Domisigos, se o almi- 

rante quizesse ahi levar-lh'as, o que po- 

deria fazer seguro de ser recebido com 

todas as garantias. 

Ficou convencionado entre o Presi- 

dente do Estado e oparlamentario revol- 

toso que seriam suspensas as hostilida- 
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des cntre a es:quadra e a guarnigio de 

Niteroy, ate que ao primeiro chegasse 

a resposta do almirante. 

No dia seguinte, sem que para tal 

se desse o rnenor pretexto, a Marajo, 

canhoneira revoltosa, rompeu fogo do 

canal de S. Lourengo contra o qnartel 

do Regimento Policial, quartel-general 

de toda a guarnigao e ponto de effe:tiva 

pen-nanencia da Presidente do Estado e 

dos sens auxiliares e anvigos. 

O Dr. Porciuncula a^sistiu a este 

ccmbate, ccnservando-se por muito tempo 

ao lado de uma linha de fogo que, a fu- 

zil, hostilisava a canhoneira. 

Desde este dia comegou para Ni- 

teroy a successao dos combates mor- 

tiferos e ruinosos que Ihe valeram o 

appellido de—invicta. 
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A posse da Armagao foi a principio 

a causa e o pretexto dos com bates no 

littoral, renhidos e prolongados ate alta 

noite. 

A defesa de Niteroy nesses pri- 

meirosdias da rcvolta, dirioida pelo dr. 

Porciuncula e pelo general Fonseca Ra- 

mos, foi um prodigio de esfor^o e de au- 

dacia, pois era sustentada com cerca de 

100 homens mal municiados. 

Momento houve em que quasi esgo- 

tados os recursos, sentindo crescer o atre- 

vimento dos adversarios, e muito demo- 

rado o refor^o de pessoal e nuinigoes 

instantemente pedidos, chegaram a com- 

binar aquelles chefes a evacuagao da ci- 

dade se o inimigo a tentasse tomar, para 

em ponto estrategico, Porto das Caixas 

ou antes, esperar o reforgo pedido. 
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Felizmente as investidas do inimigo 

limitararn se por alguns dias as guerri- 

Ihas do littoral. 

Nao cabe nas propor^oes deste tra- 

balho a narragao historica minuciosa dos 

longos seis mezes durante os quaes foi 

Niteroy castigada das maiores barba- 

ridades: as guerrilhas do littoral percor- 

rendo a cidade de cxtremo a extreme^ 

os continuos e tremendos bombardeiost 

levantando ruinas por toda a parte; o 

sobresalto constante dos desembarquss, 

as batalhas encarni^adas das ilhas ; os 

canhoneios medonhos das entradas e 

sahidas dos navies rebeldes.. . 

O que cumpre affirmar e que du- 

rante os mezes da sua estada em Nite- 

roy, o dr. Porciuncula nao deixou urn so 

momento de attenderas necessidades da 
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luta, de administrar o Estado, de prover 

sobre a existencia das populagoes de 

Niteroy c das municipias vizinhos. de 

obteros elementos de vida para a guar- 

nifSo. 

Noites de vigilia e dias scan alimen- 

ta^Ao, contou-os muito?; a vida em pe- 

rigo tinha todos os dias. 

Uma noite, n'um dos bombardeios 

no quart- 1, uma bala de canhao Hotckiss 

caliiu-lhc aos pes; outra, rebentou uma 

granada demro da proprfa casa onde es- 

tava; outra, emfim, visitando o forte 

do Gragoata, foi surprehendido por um 

dos medonhos canhoneios alvejados 

contra as suas frageis paredes, a que as- 

sistiu a descoberto por muito tempo. 

Chefe de ac^ao militar em comego, 

primeira autoridade civil e depositario da 
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confianga do Governo Federal, depois,. 

a sua permanencia na entao capital flu- 

minense, aos sens esforgos, ao sen esti- 

mulo, as suas providencias, se deve em 

grande parte a victoriosa resistencia con- 

tra os assaltos da esquadra, de que pro- 

veiu sem duvida a impotencia dos revol- 

tosos na execu^ao dos sens pianos. 

Este posto efficaz e honroso nin- 

p-uem Ih'o conlesta; e o Governo connr- 

mou-o solemnemente.conferindodhenum 

dos dois primeiros lugares, ao lado de 

Julio de Castilhos, as honras de general 

de brigada, por um decreto^ onde cada 

palavra ccndecora o nomeado. 

Tao justas distincgoes deve tertam- 

bem o illustre cidadao no cora^ao dein- 

numeras pessoas, victimas da miseria do 



relento e da fome, para as quaes nao 

soube medir generosidades. 

Durante a revolta, a Assemblcia Le- 

gislativa, reunida excepcionalmente em 

Petropolis, havia decrctado a transferen- 

■cia provisoria da capital do Estado para 

esta cidade. 

A impossibilidade dc administragao 

regular na cidade de Niteroy e a con- 

sequente pertuiba^ao d )s 5er\i;os publi- 

cos inspiraram ao legislador essa medida, 

fundada tambem na verifica^ao pratica 

dos graves inconvenientes da permanen- 

cia dasede do governo fliiminense, neste 

regimen, ao lado da Capital Federal. 

Em obediencia a este acto, sentindo 

dispensavel a sua presen<;a em Nite- 

roy pela organisagao definitiva do com- 

mando e dos servi9os militares de mate- 



rial e alimentagao, retirou-se o dr. Por- 

ciuncula para a cidade de Petropolis, de 

onde assistiu a scena final daquella san- 

^•uinolenta comedia, em 13 de Margo. 

Desassombrado, na tranquilidade da 

capital do Estado, da preoccupagao im- 

mediata dos tristes acontecimentcs que 

golpeavam a Patria, poude o dr. Porci- 

uncula restabelecer o sen espirito com os 

trabalhos saos da vida administrativa. 

De todo o periodo que se encerrou 

no ultimo anno do sen mandato, mais se 

destacam a sua acgao moral perante a 

a Assemblea para tornar effectiva a mu- 

dan^a da capital para Petropolis, e para 

decretar a revisao da carta chorogra- 

phica; e o regulamento expedido para os 

estudos do saneamento da zona de serra 

abaixo do Estado. 
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O alcance do primeiro destes actos, 

jd demonstrado porvantagens verificadas 

para a autonomia politica e administra- 

tiva do governo duminense, so em futun> 

mais tardio tera pleno reconhecimento. 

A localisa^ao da capital da provincia 

do Rio de Janeiro em Niteroy foiobjectp 

de discussao desde os primeircs dias da 

existencia desta circumscripgao brazi- 

leira. 

Mesmo no regimen da centralisa^So 

monarchica sentiam-se todas as difficul- 

dades que ao goso das estreitas regalias 

provinciaes traria a proximidade da Ca- 

pital do Imperio. 

Proclamada a Republica, revelou-se 

immediatamente aos fluminenses respon- 

saveis por este regimen a imprescindivel 

necessidade de proteger a autonomia do 
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seu torrao com o affastamento da capital 

para ponto do centro do Estado. 

Sob inspira^Ao dos propagandistas, 

den o governador Portella os primeiros 

passos nesse sentido, mas prcjudicou 

desde logo a idea patriotica, compro- 

mettendo-a n'uma das suas concessoes. 

For occasiao da revoka de 14 de 

Dezembro de 1892)reviveu a Assemblea 

Legislativa a questao, decretando a trans- 

ferencia da capital para Therezopclis e 

autorisando-a provisoriamente para outro 

ponto, caso o impuzessem as necessi- 

dades. 

Os poderes publicos porem hesita- 

vam em effectuar definitivamente a me- 

dida nas condi^Oes da lei, em face da 

perspectiva do enorme dispendio neces- 

sario. 
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A revolta de G de Setcmbro, ven- 

cendo as ultimas hesita^oes dos timidos, 

offereceu opportunidade para que fosse 

executada aquella aspira^ao, suggerindo 

alvitre que a permitliu com reduzida des- 

pesa e com vantagem para a localisa9ao 

das repartigOes publicas. 

Este acto serd scm duvida urn dos 

mais bellos titulos de gloria para o dr. 

Porciuncula. 

Quanto ao saneamento da baixadaa 

simples considera^ao da fertilidade do 

extenso solo hoje alagado e pantanoso, 

offerece base para avaliar o enorme 

beneficio trasido a fortuna Huminense' 

publica e particular, por esse beneficio. 

Ao concluir o sen periodo, ainda 

providenciou beneficamente o dr. Por- 

ciuncula sobre a arrecada^ao do imposto 



de cafe, fonte hoje quasi exclusiva da 

renda do Estado e encerrou a sua eco- 

nomica, productiva e honesta administra- 

^ao, resgatando 3.223:500$000 dadivida 

consolidada. 

Assim teve fim o mandato outorgado 

pelos fluminenses ao illustre cidadao, a 

quem antes ja haviam os seus correligio- 

narios confiado a direc^ao politica do 

partido republicano. 

A melhor das provas da autoridade 

e do vigor com que executou o program- 

ma da revolugao de 4 de Dezembro esta 

na vivacidade dos ataques violentos lan- 

^ados pelos seus adversaries. 

Sae do governo, deixando de pe,em 

um so corpo, todos os edificios pro- 

jectados em seus compromissos ante- 

riores. 



Se fosse urn homem vulgar, o dr. 

Porciuncula poderia concluir ahi a sua 

vida politica, certo de que a deixava 

eternamente viva na historia fluminense. 

Nao o sendo, porem, o sen proprio 

passado constitue o penhor da sua dedi- 

cagaoao partido e d Patria : a sua propria 

obra politica nao o dispensa hoje, pelo 

contrario mais impoe a necessidade da 

sua direcgao. 

Homens publicos, que na sua idade 

e seu vigor, tem a biographia cheia de 

tao grandes trabalhos, estao hypotheca- 

dos ao servi^o dos seus concidadaos. 

Nao pode a injusti^a inconsciente 

de acontecimentos fortuitos dirigir a sorte 

de homens do seu valor. 
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Contra ella, a melhor das desforras 

e das ccnsolagoes teni oscaracteres ele- 

vados como o sen, na ironia, resposta 

genial do espirito grego para todos os 

desacatos, viessem das pragas publicas 

ou de assembleas mais altas. 

♦ic3x^~x£^ 



. 

. 

. 



; . ■' r- ' 
■/* ■ 

. . : : ^ t 

'I , i 

■ 

' 

V 





• ... 

C®llee|s6 i * : 

, ' ^ Si® ' 1 .-f ''1 
5 







nmm _ ^ 


