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JOAQUIM MURTINHO 





AO LEITOR 

Un ho mine c^Elat doit braver Vimpopularite, 
mats il ne doit pas dedaigner Vamour du peuple. 

Haiyem. 

Vivendo em urn paiz onde o culto pelos grandes homens 

constitue uma das mais nobres e accentuadas feicoes da sua 

nacionalidade, e acostumados a ver quanto e diminuto, senao 

nullo, em nossa patria, maxime depois do glorioso 15 de No- 

vembro, esse sentimento superior, patrimonio sagrado de povos 

viris, pensamos cumprir um dever civico protestando, inspira- 

dos no valoroso exemplo argentino, e pelos meios ao nosso 

alcance, contra essa desidia nacional, talvez oriunda da ver- 

satilidade do nosso caracter ardente de tropicaes. 

— «A Republica nao tern homens, diz-se, porque estadistas 

nao se inventam; os do extincto regimen conservam-se retrahi- 

dos.» Conceitos malevolos de brasileiros desnaturados, repeti- 

dos no exterior para maior detrimento do nosso credito, e no 

proprio solo com o fim de augmentar-se a atmosphera de in- 

differenca pusilanime que intenta a asphyxia da forma popular 

de governo. 

Prova do contrario e nao ja citar nomes de antigos e cele- 

brados chefes republicanos e ex-monarchistas,—verdadeiras 

reliquias nacionaes—, mas os de homens novos, fortes indivi- 

dualidades, organisacbes mentaes vigorosas, experimentados 

no servico da instituicao nascente, e por cujos tino e saber 

tern, em sua ingerencia nos destines publicos, exercido certo 

predominio e imposto suas personalidades, sem duvida as mais 



futurosas, mais vivas forcas do paiz, dentre a massa de elemen- 

tos politicos em effervescencia. 

Ruy Barbosa e Carlos de Carvalho, vindos do passado 

regimen, Julio de Castilhos e Joaquim Murtinho, republicanos 

de origem, sao nomes symbolicos,—homens-programmas—na 

inadiavel adaptacao social a forma democratica, na melindrosa 

actualidade politica e economica e no desenvolvimento vindouro 

do Rrasil — nacao. 

Com taes estadistas ao flanco assegurara a Republica 

sua estabilidade, caminho aberto a solucao dos problemas de 

hoje, livre, talvez, do tropeco de novas perturbacoes internas, 

peculiar a todo periodo de formacao; salvo, se a fatalidade da 

imprevisao, ou de outros erros inherentes ao espirito humano, 

ainda os superiores, impedir o prestigio de todos em volta 

d'aquelles nomes. 

Este prestigio, que implicaa victoria contra o indifferentismo 

das classes conservadoras, depende: de mais orientacao repu- 

blicana e diminuicao do culto do seu eu, no primeiro ; de mais 

confianca em si mesmo e menos amor as exterioridades, no 

segundo; da eliminacao, pelo tempo, da poesia de certas ideas 

e menos partidarismo a outrance, no terceiro; e no ultimo, 

fmalmente, da annullacao completa de uma das suas «indivi- 

dualidades». 

Simples detalhes, em apparencia, estes defpitos nos dous 

primeiros sao perigosos, por constituirem germens adquiridos 

no passado regimen, e que acabam de fazer sossobrar irre- 

missivelmente, talvez, outra poderosa mentalidade da mesma 

origem, ocupando ainda altissimo posto na Republica; e nos 

dous ultimos serao transitorios, se a idade trouxer a bemfazeja 

ponderacao a urn, e se a vontade estiver perfeitamente equili- 

brada, se nao preponderante, entre as differentes forcas cere- 

braes do outro. 

A este ultimo, ao Dr. Joaquim Murtinho, alvo, presentemen- 

te, de tantas e calorosas sympathias pela sua, alias curta e limi- 

tada, intervencao nos negocios do Estado, sao as nossas 



homenagens reeditando asuabiographia (ainda que incompleta), 

extrahida de urn jornal estrangeiro, e a introduccao ao seu rela- 

torio de Ministro da Industria no Governo do Dr. Prudente de 

Moraes, trabalho comparavel as mensagens do grande Cleve- 

land, e que, por si so, conquistaria para o seu autor, em um 

paiz verdadeiramente livre, alem dos applausos de momento, o 

respeito, a estima e a mais elevada prova de confianca dos 

seus concidadaos. 

O eminente estadista nos relevara a idea do protesto contra 

a incuria nacional divulgado por esta forma, e os sinceros 

republicanos, ou antes, todos os que se interessam pelos des- 

tinos do Brasil nos agradecerao a lembranca patriotica. 
% 

Buenos Aires, Outubro de 1897. 





0 Dr. JOAQUIM MURTINHO 

Ministro da Industrie e Viapao 

0 novo ministro da Industria e Viacao e natural do 

Estado de Matto G-rosso, urn dos mais ricos e inex- 

plorados da Republica dos Estados Unidos do Brazil, e 

ainda um dos de menos prosperidade material, em razao 

da sua situacao geographica, ponto extreme do Brazil 

com o Paraguay e a Bolivia. Nasceu na cidade de 

Cuyaba, aos 7 de dezembro de 1848. 

As communicacoes da Capital Federal com a cidade 

de Cuyaba sao hoje feitas com alguma facilidade pelo 

oceano e pela estrada fluvial do Parana e Paraguay, 

isto e, 1,713 leguas; taes distancias, porem, ha vinte 

annos passados, eram vencidas por terra, transpondo-se 

inhospitos e extensos sertoes, em costas de animaes, 

apos longos dias de cansaco e de perigos, postos no 

caminho pela natureza e pelos selvagens err antes. 

Foi por este primitivo meio de locomocao que, em 

1861, o joven Joaquim Murtinho, tendo consumido tres 

mezes de penosa travessia, chegou ao Rio de Janeiro. 

Dominava-o esse irresistivel prestigio do desconhecido, 

e o desejo de achar-se n'um meio scientifico, onde 

pudesse seguir estudos regulares e preparar-se para as 

campanhas, em que as victorias sao ganhas a golpes 

de intelligencia e de saber. 



Seus estudos de humanidades foram teitos no anti^o 

Collegio Kopke, onde a precocidade de seus talentos fez 

logo prever o briihante futuro que o aguardava: elle 

foi o ^primus inter pares em todas as disciplinas. 

Aos 16 annos transpunha os umbraes da antiga 

Escola Central de Engenharia, mais tarde transfor- 

mada em Escola Polytechnica; e as suas victorias 

academicas no estudo das mathematicas superiores, 

sciencias naturaes e engenharia foram tao assignaladas, 

que cada exame final dos cursos que seguia era coroado 

com o grao das mais distinctas approvacoes. 

Apesar da severidade com que outr'ora eram pro- 

fessadas aquellas disciplinas na Escola Central, pare- 

cendo escasso o tempo para veneer os programmas 

complicados e extensos dos estudos superiores, o estu- 

dante Joaquim Murtinho achava sobras para dedicar-se 

a outro ramo de sciencias, nao menos difficeis, — a 

medicina. Era um tour de force, para nao dizer um 

passo aventuroso e arriscado, porque a antiga Fa- 

culdade de Medicina sobresahia n'essa epocha pela 

culminancia do saber dos seus lentes. na maior parte 

verdadeiras summidades de reputacao feita nos grandes 

centros scientificos da Europa e da America. 

Para dar a medida dos estudos aprofundados que fez 

o joven academico, basta dizer que todas as suas appro- 

vacoes eram distinctas, e que a these doutoral foi um 

successo e um desafio ao espirito de seita pela altivez e 

coragem com que o doutorando advogou as theorias de 

Hahnnemann, ate entao somente acceitas na pratica 

pelos curiosos. Desde entao a homoeopathia obteve 



tambem a sua graduacao no Brazil; e nao ha talvez um 

medico no theatro clinico do Rio de Janeiro, que haja 

alcancado maiores victorias contra a morte e adquirido 

tao vasta somma de confianca. 0 sen consultorio e uma 

officina de saude desde tantos annos, on antes um 

logar para onde accodem doentes de todas as pro- 

cedencias. 

No estudante havia a auspiciosa promessa do pro- 

fessor: foi assim que, ao 23asso que elle se preparava 

nas materias do curso de mathematicas e engenharia, 

ia logo sendo attrahido pela direccao superior da Es- 

cola Central, e indicado para reger interinamente a 

cadeira de zoologia e botanica. Apenas graduado enge- 

nheiro, bateu-se em concurso com adversarios de grande 

nomeada, affrontando todos os preconceitos do regimen 

antigo, onde preponderavam as familias scientific as e 

politicas, sendo raros os profanos que conseguiam 

penetrar no templo augusto das academias, sem a dis- 

pensa de gracas especiaes. 

Para julgar do desassombro com que o entao bacha- 

rel Joaquim Murtinho se afoitava a quebrar o fetiche 

que preponderava nas academias e na politica, e apenas 

preciso recordar que o moco que annunciava por tal 

forma pretencoes a cargos que em regra tin ham succes- 

sores natos ou validos designados, desde os bancos aca- 

demicos havia arvorado entre os seus collegas a ban- 

deira republicana. Isto occorria n'uma epocha em que a 

Republica nao passava de uma veleidade historica, e 

quando o Imperio e o Imperador atravessavam um 

periodo de reformas politicas e sociaes, que a todos se 



— 10 — 

affiguravam a cupula de um edificio destinado a resistir 

aos seculos. 

Doutor em medicina, doutor em mathematica, pro- 

fessor da Escola Central, a multipla aptidao dos sens 

talentos se revelava pela variedade dos cursos que elle 

regia, sendo que ao crearem-se as cadeiras de chimica 

organica, agricultura e zootechinia, o visconde de Rio 

Branco, o grande estadista da emancipagao do estado 

servil, entao director da Escola, nao encontrou na legiao 

sagrada de que era chefe, espirito mais capaz para 

abrir leito aos estudos de biologia, do que o joven 

professor Murtinho. Elle possuia de mais a mais, fora 

do campo dos estudos escolares, vasto cabedal adqui- 

rido na leitura assidua das obras de Spencer, cuja 

profissao inicial fora tambem a engenharia. Sente-se 

que esse grande pensador contemporaneo foi o seu 

director espiritual. apenas se ouve o mestre na cathe- 

dra da Escola, ou se estuda o homem publico nas varias 

manifestacoes da sua actividade. Prescindindo das 

theorias sobre a psychologia, a cosmologia, foi a lei da 

evolucao, applicada as sociedades como aos seres, que 

mais o impressionou, e aquella que o conduziu a esta 

consequencia que e a sua formula ou o seu dogma, 

como homem politico: «:governo no minimo, actividade 

e liberdade individual no maximo.» Como o illustre 

sabio inglez, elle esta convencido de que a auctoridade 

das sociedades modernas tende a decrescer e a liberdade 

a expandir-se, e que o governo sendo considerado um 

mal necessario, deve restringir cada vez mais sua acgao 

e funccao protectoras. 
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Na serena regiao do professorate o Dr. Joaquim 

Murtinho passou o melhor da sua vida, e tanto illustrou 

elle o sen nome, que, na sua pessoa o Estado de Matto 

Grosso conquistou afinal a sua autonomia politica. 

Durante o passado regimen aquella bella regiao foi o re- 

fugio do filhotismo e dos israelitas politicos. Quem nao 

tinha emprego, nem patria, era designado deputado ou 

senador por Matto Grosso. Uma so excep^ao a liistoria 

registra com honra; foi a eleieao do visconde do Rio 

Branco, filho da Bahia, para o cargo de senador. Este 

estadista levantara por tal forma o nivel moral do seu 

nome, espalhara tantos servieos e beneficios sobre a 

vasta circumferencia do Brazil e da historia, que se 

tornava nao um brazileiro de todas as provincias, mas 

cidadao do mundo. Occorrendo uma vaga de senador no 

seu Estado natal, foi o Dr. Joaquim Murtinho incluido 

na lista triplice, que, na forma da antiga Constituicao 

Politica, devia ser submettida a escolha do Imperador. 

E" provavel que outro fosse o galardoado, porque isso 

se passava na epocha em que a Republica forcava as 

suas marchas, e o ultimo ministerio da monarchia 

estava empenhado na brecha, defendendo denodada- 

mente o velho bastiao. Os acontecimentos de 15 de 

novembro de 1889, porem, mudaram completamente a 

face da politica do paiz, impedindo assim mais um 

acto de pirataria praticado nas aguas mansas do Rio 

Cuyaba. 

Era evidente o seu regresso a scena politica. O Estado 

de Matto Grosso enviou, como senador de seis annos, o 

provecto propagandista e emerito professor a Assem- 
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blea Constituinte de 1889, e a sua preeminencia entre 

os eleitos da Nagao, traduziu-se logo pela collocagao 

que obteve no seio da commissao executiva do partido 

republicano federal, que desde o inicio da Republica su- 

perintende em todos os actos e movimentos da politica. 

Convencido de que no regimen representativo, qual 

consagrou a Constituieao de 24 de fevereiro de 1891, a 

verbiagem parlamentarista e um estorvo a consolidacao 

das instituicoes, nao sobe a tribuna senao em defeza 

dos grandes interesses de ordem politica, ou de causas 

e reform as de vantagens praticas, immediatas e reaes. 

Pela diseiplina scientifica que se impoz, a sua lingua- 

gem e sobria e rigorosamente precisa, possuindo as for- 

mulas irresistiveis das equacoes e dos theoremas. Falla 

com fiuencia e elevacao, estando a sua eloquencia mais 

na pureza vernacula do estylo, no encadeamento logico 

dos factos, na enunciaeao clara e synthetica dos argu- 

mentos eno calor communicativo das suas conviccoes, 

do que nos arroubos da palavra, nos transportes ousa- 

dos do tribuno, ou na exhibicao apaixonada dos sens 

conceitos. 

E1 facil julgar do poder d'essas qualidades de elo- 

quencia e dialetica no exordio de um discurso proferido 

pelo senador Christiano Ottoni, ha pouco fallecido, ho- 

mem de grande saber, parlamentar dos mais conspi- 

cuos do antigo regimen. 

0 discurso de Christiano Ottoni foi pronunciado em 

sessao de 10 de agosto de 1893. 

0 parecer sobre o arrendamento das Estradas de 

ferro esta d at ado de 6 de novembro de 1896. 
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Em uma das sessoes do senado o venerando senador 

pelo Estado de Minas G-eraes dizia: 

« Sr. presidente, vim a tribuna segunda feira contra- 

riado, porque mais quizera abster-me do debate; ve- 

nho hoje desanimado, porque julgo ver probabilidade 

de ser approvada medida que se me affigura ruinosa 

e prejudicial aos interesses publicos. 

« Conheco por diuturna observaeao a infiuencia que 

exercem sobre os corpos collectivos, especialmente so - 

bre as assembleas politicas, discursos como o que 

o Senado acaba de ouvir. A eloquencia parlamen- 

tar, e uma eloquencia da natureza da do nobre se- 

nador, a abundancia com que falla, e a sua firmeza 

fascinam. 

« Pendente o auditorio dos labios do orador, parece 

que se estabelece entre o seu espirito e o dos ouvintes 

uma certa communicacao electrica ou magnetica, que 

excita a imaginacao e muitas vezes faz calar a razao: o 

orador em taes condicoes arranca da assemblea um 

voto, antes de enthusiasmo que de raciocinio. 

« Si o talento e posto ao servico de uma boa causa, 

tudo e pelo melhor; mas no caso contrario, os resulta- 

dos podem ser lamentaveis. 

v< Esteve no primeiro caso o projecto Melville Hora 

cuja rejeicao foi devida principalmente a um discurso 

do nobre Senador. 

« Eu tinha combatido o projecto, menos com rasdes 

proprias do que com citacao de auctoridade. 

« 0 nobre senador pela Parahyba o sustentou com 

abundancia, com proficiencia, com grande copia de 
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emdicao e o Senado se conservava visivelmente per- 

plexo; liesitava. 

« Assomou a tribuna o nobre senador por Matto 

G-rosso e em uma oragao vibrante de enthusiasmo re- 

sol veu a questao. Os defensores do projecto ficaram 

reduzidos ao silencio; nao houve aparte nem protesto. 

0 Senado, apenas terminou o discurso o nobre senador, 

levantou-se em massa, dando-lhe ganho de causa. 

« Triumphou como Cezar: veni, vidi, vici. 

« Hoje, porem, vendo o mesmo talento, a mesma fa- 

cundia ao servieo de uma causa que me parece ma, nao 

posso deixar de receiar resultado semelhante e d'esta 

vez lamentavel. 

« A minha intervencao servira talvez para dar ao Se- 

nado tempo de acalmar-se, de diminuir os effeitos da 

imaginacao e invocar a razao tranquil la; se depots disto 

o nobre senador veneer, maior sera o seu triumpho. 

« Somente n'este caso, s. ex.a nao triumphara relan- 

ceando apenas a vista pelo campo da batalha, como o 

conquistador das Gallias. 

« Yencera, depots de prostrar por terra mais este gau- 

lez: sera facil a sua clava de Hercules derribar o velho 

e fraco luctador ». 

Tao notavel oracao devia forcosamente figurar na 

fe de officio do senador Joaquim Murtinho, i3orque 

Christiano Ottoni, com ser homem de grande saber, era 

tambem de justificado e desmarcado orgulho, nao ha- 

vendo por isso nas tradicoes de honra da politica e da 

tribuna do Brazil, senao dois nomes—o d'elle e o de 

seu irmao Theophilo Ottoni. 
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Sobrio na palavra e na enunciagao de projectos e 

pareceres, cada vez que elle se manifesta impoe-se: 

ve-se que falla e escreve um homem que estuda e me- 

dita longamente para nao ser jamais banal ou fati- 

gante. A actual situacao financeira do Brazil esta 

impondo-se ao patriotismo e abnegaeao dos homens 

publicos. Os corapromissos da divida interna eexterna, 

o notavel crescimento das despezas publicas sem o 

parallelo crescimento das rendas federaes; as perturba- 

coes economicas que a revolta de setembro de 1893 

acarretou a todos os ramos da actividade industrial; a 

liquidacao do espolio ruinoso que as instituicoes ban- 

carias emissoras legaram a administragao publica e ao 

commercio; os deficits orcamentarios aggravando to- 

das as relacoes do governo e das industrias, pela neces- 

sidade consequente de elevarem-se as taxas aduaneiras 

e os demais impostos, fontes unicas de onde e possivel 

haurir recursos, porque os emprestimos externo e in- 

terno so podem devorar o resto do credito nacional; 

todas estas causas, influindo decisivamente no animo 

do senador Murtinho, levaram-no a formular o parecer 

que concluia por um projecto de lei, auctorisando o 

governo a arrendar o nosso mais rico e importante 

proprio nacional — a Estrada de Ferro Central do 

Brazil. 

Tal projecto era um programma politico de inteira 

actualidade. Entretanto mal sabia o senador Murtinho, 

que, formulando-o com as simples preoccupacoes de 

legislador, teria de assumir, logo apos, as responsabili- 

dades d'elle, como governo. 
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Tendo adoecido gravemente o sr. dr. Prudente do 

Moraes, presidente da republica, tao lamentavel acon- 

tecimento determinou sensivel altera^ao no pessoal do 

ministerio. 0 vice presidente da republica, dr. Manuel 

Victorino Pereira, chamado a exercer a magistratura 

suprema, teve a alta intuicao de recompor o ministerio 

com auxiliares que respondam perante o paiz pela rea- 

lisaeao das reformas a que se haviam compromettido. 

Fugiu assim a nomeacao de ministros intimos. Por 

mais que ao senador Murtinho se affigurasse nao ser a 

sua responsabilidade pelas reformas economicas tao 

directa e immediata, nao Ihe foi possivel escapar a 

collaboracao que d'elle exigiram o sr. vice-presidente 

da republica e o seu partido, pelo voto unanime dos 

seus mais preclaros chefes. 

A boa norma de governo adoptado pelo illustre 

chefe do Estado e a ingleza; the right man in the right 

"place. 

Aos applausos dos homens politicos pelo acerto da 

escolha do novo ministro de viaeao, traduzidos em a ' 

centenas de felicitacoes e . telegrammas de todos os 

pontos da Republica, vieram juntar-se as manifestacoes 

da classe dos engenheiros, cujo club, reunindo-se em 

conferencia no dia 25 de novembro, consignou pelo 

orgao do seu presidente, esta eloquente mocao de 

apreco: 

« Abrindo a sessao, o dr. Aarao Reis, antes de iniciar 

os trabalhos, pediu venia aos seus illustrados collegas 

e as pessoas extranhas, que honravam a reuniao com 

a sua presenga, para, aproveitando a ocasiao em que o 
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Club de Engenharia se reunia pela primeira vez apos 

os recentes successes politicos, congratular-se, como 

representante natural que era n'esse momento do Club, 

com a engenharia e industria nacionaes, com a repu- 

blica e o paiz inteiro, por ter sido chamado a gerencia 

da pasta da industria, viaeao e obras publicas, um dos 

mais illustres e eminentes profissionaes de nossa terra, 

o dr. Joaquim Murtinho, que, se e certo, nao tern seu 

nome aureolado pelas glorias de realizacao de algum 

grande emprehendimento material, desprende-se de 

sua personalidade profissional inexcedivel brilho de 

umtalento pouco vulgar, uma solida illustracao techni- 

ca, e a mais alta capacidade intellectual, dotes esses 

que dao a todos os seus compatriotas o direito de espe- 

rar seja a administracao de s. ex.a n'aquella pasta das 

mais fructuosas para o paiz, das mais brilhantes para a 

Republica, das mais dignas de seu alto merito pessoal. 

« 0 acerto do seu primeiro acto, confiando a direcgao 

da Estrada de Ferro Central do Brazil ao nosso emi- 

nente collega dr. Paulo de Frontin, do conselho director 

do Club, da a medida de quanto se pode esperar da ini- 

ciativa do dr. Murtinho, que allia aos dotes j a indicados 

firmeza de principios e caracter de tempera ». 

Em torno do illustre cidadao esta formada uma 

grande espectativa: elle entrou para o governo como 

uma promessa, e ha de conservar-se n'elle realisando 

as mais justificadas esperancas, depositadas no seu 

caracter sem debilidades, no seu talento sem jaca. 

«Mala da EuropA, » n. 12 do Jo anno. Lisboa, 11 de Janeiro de 1897. 
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«  
Voila done uu coup d'oeil d'ensemble jete sur le temoignage qui 

justifie la comparaison des socidtes avec les organismes vivants. 
il nous appreud que tons les deux augmentent graduellement, 
qu'ils devienuent, pen a pen, plus complexes; qu'en meme temps 
leurs parties devienuent plus de'pendantes les unes des autres, et 
qu'ils continucnt "a vivre et croitre comme tout, tandis que des gene- 
rations succesives de leurs unites apparaissent et disparaissent. Ce 
son la les grands triats que les corps politiques offrent en commun 
avec tons les corps vivants, et par lesquels eux et les corps vivent 
different de toules les autres choses». 

H. Spencer. — Pans, 1894.—Problemes de 
Morale et de Sociologie, pag. 187 

«A' politica fundada em uma metaphysica desacreditada, ao fana- 
tismo pelo ideal, convent oppor a politica scientifica, a da analyse e 
da experieucia que reconhece as formulas mas na5 elimina o ho- 
mem, isto e, o tempo e o meio em que se desenvolve e, abandonando 
abstraccdes, attende as condiQoes.» 

Carlos de Carvalho. —-Km, 1881. — Cir- 
cular ao eleitorado, pag. 8. 

« Pour apprecier rigoureusement I'etat organique et fonctionnel du 
malade, lo medecin doit etre done des sens fidbles indispen- 
sables it la observation; il faut encore que son esprit droit et pe'ne- 
trant regularise Faction des sens; qu'e'tranger aux prejuges, aux 
passions, aux parti-pris, il ne soit pas dispose a envisager les faits 
sous un faux jour; que doud d'une patience a toute dpreuve, il pro- 
cede minutieusement a un examen complet, et qu'enfin ses interro- 
gations ne dirigent pas le malade suivant des iddes precoiiQues. 11 
doit encore posseder ceje ne sais quoi designd sous le nom de tact 
medical, prdcieuse faculte d' inspiration (qui est souvent le fruit de 
Fexperience et de l observation methodique), que dirige dds Fabord 
I'esprit du praticien vers la nature veritable du mal qu'il observe ». 

Dr. Labarthe. — Diet, de Medecinc asue- 
lle, torn. 1, pag. 611. 

«L'homme d'Etat ne doit-il pas etre doud de toutes ces quaiitds a 
un degrd encore plus dlevd, vu la complexitd plus grande des mala- 
dies sociales, vu leurs symptomes et les prodromes plus mobiles, 
ainsi qn'a cause de la responsabilitd plus grande qui pese sur lui 
en cas d'erreur? Perspicacitd, courage civil, tact social, cette prd- 
cieuse boussole qu'indique la direction a prendre, le moment pro- 
pice d rechercher, la mesure ndcessaire a garder, voila les quaiitds 
intellectuolles et morales dont doit etre doud Fhomme d'Etat digue 
de ce nombre». 

P. Lilienfeld — Pathologie sociale, pag. 212. 
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RELATORIO 

Apresentado ao Sr. Presidente da Republica pelo Mi- 

nistro da Industria, Viacpao e Obras Publicas, Dou- 

tor Joaquim Murtinho. 

1897 

(INTRODUCglO ) 

Sr. Presidente da Republica. — Ao apresentar-vos 

o relatorio dos servieos a cargo do Ministerio cuja di- 

reccao me foi confiada, seja-me permittido fazer algu- 

mas consideracoes geraes, antes de tratar detalhada- 

mente de cada uma das seccoes em que se subdivide 

este ramo da administracao publica. 

A nossa organisagao industrial tern seguido nestes 

ultimos tempos uma marcha anomala, irregular e pro- 

fundamente viciosa. 

Duas grandes causas tern eontribuido para esse 

resultado: uma comprehensao falsa do patriotismo e 

uma plethora nao menos falsa de capitaes. 

A idea erronea e anti-social de que a grandeza in- 

dustrial de nossa patria depende sobretudo da nossa 

libertacao, cada vez mais completa, dos productos da 

industria estrangeira, foi provocando a aspiracao de 

estabelecer emprezas industriaes de todos os generos, 

para se conseguir realizar aquelle desideratum pseudo- 

patriotico. 
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De outro lado a grande illusao financeira, de que 

mal acabamos de sahir, fez-nos acreditar na existencia 

de capitaes enormes, de riquezas inesgotaveis e mais 

que sufficientes para realizar aquella aspira^ao. 

Confundindo o billiete de emissao convertivel, pre- 

cioso instrumento de credito, com o bilhete inconver- 

ti^el, simples instrumento de dictadura • economica, 

organisamos os nossos bancos emissores, pensando 

por esta forma dar ao nosso credito expansao sufficiente 

para satisfazer a todas as nossas fantasias patrioticas. 

A emissao de bilhetes convertiveis e sempre solici- 

tada por necessidades sociaes verdadeiras e regulada 

em suas oscillacoes pelo credito, que se manifesta pela 

maior ou menor frequencia da conversao. 

No regimen do curso forcado, porem, como entre 

nos, nao ha instrumento algum para regular os mo- 

vimentos da emissao; o credito nao e mais o seu re- 

gulador; ella se faz, por isso, as cegas, impellida pela 

especulacao, pelo jogo e por todas as loucuras da 

Bolsa. 

Dahi essa massa collossal de papel-moeda incon- 

vertivel, invertendo os lacos que ligao a industria ao 

credito; nao sendo mais a necessidade social de uma 

industria que provoca a emissao, mas a emissao que 

solicita a creacao de industrias sem razao de ser. 

Esta solicitacao dos pseudo-capitaes procurando co- 

llocacao a todo transe, reunida ao esforco pseudo-pa- 

triotico para a nossa emancipagao industrial absoluta, 

gerou a estructura actual da organisagao da nossa 

industria, organisaeao viciosa, porque ella daria como 
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resultado a extinccao do commercio internacional e o 9 

isolamento dos povos, e porque nenhum povo dispoe 

nem das aptidoes, nem dos elementos naturaes, nem 

dos recursos economicos para realizar semelhante as- 

piracao. 

0 resultado dessa politica industrial nos o conhece- 

mos de uma forma bem dolorosa. 

Antes que a emissao desordenada e louca de papel 

tivesse manifestado seus effeitos completes, durante o 

tempo em quo o valor e o credito se diluiao na massa 

geral do papel-moeda; antes que a baixa do cambio 

viesse mostrar aos mais cegos que o suco era o mesmo 

e que so o bagaco havia augmentado, manifestou-se a 

illusao da abundancia quasi inesgotavel de capitaes. 

Organisarao-se emprezas de todas as especies, e a 

esperanea de que immediatamente o Brazil se tornaria 

um grande paiz industrial parecia transformar-se em 

realidade. 

Em breve tempo, porem, a illusao dissipou-se, dei- 

xando ver bem claro que os capitaes nao se haviao 

multiplicado, que o credito havia cahido desastrada- 

mente e que os recursos distribuidos a cada uma das 

emprezas erao absolutamente insufficientes para seu 

desenvolvimento. 

Verificou-se—e ja tarde — que tinha havido disper- 

sao excessiva do capital e comecou-se entao o trabalho 

de sua concentracao. 9 

Uma grande somma, porem, de capital circulante 

havia sido transformada em capital fixo, immobilisan- 

do-se em machinas e edificios, ficando assim improduc- 
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tivo durante muito tempo, ou inutilisando-se para 

sempre. 

Essa immobilisacao improductiva e essa inutilisa^ao 

definitiva de capitaes acarretarao, como consequencia, 

o empobrecimento do paiz e perturbagoes graves nas 

nossas condigoes financeiras. 

Ainda mais, o trabalho reparador se faz nao em fa- 

vor de industrias naturaes, que tem condicoes de vida 

propria, mas em favor das que por causas variadas 

tem merecido a proteccao dos Poderes publicos. 

Essa proteccao consiste na elevacao de tarifas das 

alfandegas, tarifas que, em muitos casos, quasi se tor- 

narao prohibitivas. 

Por esta forma tornou-se o Estado o agente principal 

da seleccao das industrias que procurao desenvolver-se 

no paiz. 

Julgando tudo d priori, procurou-se organisar ao 

mesmo tempo um sem numero de industrias, disper- 

sando-se de um modo exaggerado o capital social, di- 

luindo por essa f6rma o seu poder fecundante. 

Sem a sensibilidade bastante delicada para perceber 

quaes as industrias mais naturaes, agindo sob a pres- 

sao de interesses politicos variados, o Estado desvia o 

elemento de vida de industrias naturaes e ja existentes 

para outras que sao puramente parasitarias. 

Dahi resulta que deixamos de importar productos 

que so podemos fabricar com grande esforco e por alto 

preco, para importarmos productos que poderiamos fa- 

bricar com pequeno esforco, por preco baixo e com 

lucros reaes para os capitaes nelles empregados. 
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Augmentamos o preco dos objectos de consumo, tor- 

nando a vida cara sem vantagem para os industriaes, 

que poderiao tirar os mesmos lucros em industrias 

naturaes, sem pesar sobre o consumidor, sem exercer 

uma funccao antipathica para aquelles que sao victi- 

mas da carestia da vida. 

Importamos cereaes para nao importarmos phospho- 

ros; importamos gado para nao importarmos sedas. 

O nosso patriotismo exulta com esta politica indus- 

trial curiosa: Importamos caro aquillo que podiamos 

produzir harato e produzimos caro aquillo que podia- 

mos importar harato, formula que representa degra- 

dacao economica, pois que ella se traduz no emprego 

dos nossos capitaes e do nosso esforco para elevar o 

preco dos objectos de consumo, tornando a vida cada 

vez mais dura e mais difficil. 

Ora, a industria nao constitue um fim a que se deve 

procurar attingir a custa de todos os sacrificios, mas 

simplesmente um meio de tornar mais facil, mais con - 

fortavel e mais feliz a vida humana. 

E como a amplitude e a intensidade da vida se tra- 

duzem pelo consumo, o fim da industria e tornar possi- 

vel o maximo do consumo, o que se consegue augmen- 

tando o poder acquisitivo do homem e diminuindo o 

preco dos prodiictos. 

Para obter-se esse resultado, e necessario procurar-se 

o trabalho que de o maximo de producto com o minimo 

de esforco. o que se traduz por grandes lucros para o 

productor, coincidindo com preeos baixos para o con- 

sumidor. 
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E' nesta harmonia entre clous elementos, que pare- 

cem irreconciliaveis, que esta a solueao do problema 

industrial e economico. 

Para attingir-se a esse desideratum, duas sao as 

condicoes necessarias: a 

A prinieira e nao perder de vista que, sendo ainda 

muito limitado o nosso capital social e o nosso credito, 

somos forcados a limitar tambem a esphera de nossa 

vida industrial, para evitarmos a dispersao e a conse- 

quente esterilisacao dos nossos recursos. 

A segunda e ter sempre em mente que o capital nao 

precisa de guia, nem de mentor governamental para 

cbegar ao ponto em que elle encontra maior renda, de- 

terminando assim a industria que convem fundar. 

Nenhum Governo, por mais sabio, mais poderoso e 

mais patriotico que seja, pode subtrahir-se a accao dos 

milhares de homens de negocios, que, impellidos pela 

grande forca do interesse individual, esclarecidos por 

longos annos de pratica, dividem a solueao de um 

problema destes em milbares de problemas parciaes a 

que cada um pode, pela competencia adquirida, pelo 

estudo e experiencia de muitos annos em uma esphera 

determinada, dar a melhor solueao possivel. 

Nem se diga que este modo de resolver o problema 

industrial pode muitas vezes, satisfazendo a interesses 

individuaes, nao attender ao interesse publico. 

0 interesse publico esta sempre na satisfagao das 

necessidades mais urgentes da sociedade; e como essas 

sao sempre as mais bem retribuidas, como o capital 

procura espontaneamente a maior retribuicao, elle 



por-se-ha ao servieo das necessidacles mais urgentes 

da sociedade e sem a accao governamental satisfara 

aos interesses publicos ao mesmo tempo que aos inte- 

resses individuaes. 

Subordinemos paciente e corajosamente nossa ex- 

pansao industrial a pequenhez dos nossos recursos 

economicos, e limitemos a accao governamental ao que 

ella pode offerecer de mais util e de mais salutar ao 

desenvolvimento industrial de nossa patria: a Ordem 

por meio da Liberdade, mantendo a paz a todo transe 

e fazendo desapparecer todas as p^as regulamentares 

que entorpecem os movimentos da actividade indivi- 

dual. 

Depois, devemos reflectir que o proteccionismo con- 

tribuiria talvez para o desenvolvimento exaggerado de 

grandes fortunas, que, entre nos, poderiao criar uma 

especie de aristocracia do dinheiro. 

E como, no maior numero de casos, as emprezas in- 

dustriaes productoras de grandes fortunas so se pode- 

riao manter a custa da proteceao pelas tarifas, as lutas 

partidarias, entre nos, poderiao ser dominadas pelos 

interesses dos industriaes poderosos e nao pelas gran- 

des ideas politicas. 

A supremacia do industrialismo poderia trazer-nos 

grandes males sociaes, deixando-nos talvez a forma, 

mas fazendo-nos perder com certeza a substancia de 

nossa liberdade. 

Nao podemos, como muitos aspirao, tomar os Estados 

Unidos da America do Norte como typo para nosso 

desenvolvimento industrial, porque nao temos as apti- 
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does superiores de sua ra^a, t'or^a quo representa o 

papel principal no progresso industrial desse grande 

paiz. Nem devemos considerar o proteccionismo como 

agente exclusivo, nem mesmo principal, do progresso 

industrial da America do Norte, pois a industria de 

transportes por caminhos de ferro, que jamais alii 

gozou de protec^ao official, representa, entretanto, a 

maior victoria industrial dos Americanos sobre todos 

os outros povos do mundo. 

Seja, pois, esta a formula da nossa politica industrial: 

— Produzir harato aquillo que so jjodemos importar 

caro, e importar harato aquillo que so podemos produ- 

zir caro. 

Por esta forma teremos o maximo de produccao com 

o minimo de esforco, o que se traduz por grandes lucros 

para os productores e precos baixos para os consumido- 

res, isto e, riqueza e vida facil e confortavel. 

A crise financeira e a febre industrial, de que acaba- 

mos de fallar, acarretarao para a agricultura perturba- 

coes de tal ordem, que essa fonte principal de nossas 

riquezas esta sob a accao de uma crise profunda e de 

difficil solucao. 9 

A attraccao que a vida das cidades exerce sobre os 

operarios, a accao que os lucros grandes e rapidos das 

industrias protegidas exercem sobre os capitaes e sobre 

os braeos, a desconfianca caracteristica das epocas de 

crises financeiras, sao outras tantas causas de drenagem 
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que soffre a agricultura em sens elementos mais impor- 

tantes de produccao. 

Accrescente-se a isto a elevaeao de salaries produ- 

zida, entre outras causas, pela carestia de vida e pelo 

habito de uma existencia mais confortavel e, per isso 

mesmo, mais dispendiosa per parte dos operarios, e 

ver-se-ha facilmente uma das faces mais importantes 

de nossa crise agricola. 

Se, em condicoes financeiras normaes, os defeitos 

intrinsecos do credito agricola constituem uma das 

grandes difficuldades da lavoura, pode-se imaginar os 

embaracos que elles devem produzir nas condicoes em 

que nos achamos. 

Alern destas causas geraes, outras individuaes actuao 

no mesmo sentido : a falta de instruceao, de previden- 

cia, de energia, de actividade e sobretudo de economia 

da parte de muitos dos nossos agricultores. 

Sem duvida, o Estado contribue de certo modo para 

formacao de algumas daquellas causas geraes. E', pois, 

do dever delle procurar remove-las. 

0 agente principal da nossa situacao financeira e a 

desvalorisacao da nossa moeda, consequente a emissao 

exaggerada de papel-moeda inconvertivel. 

O resgate real desse excesso de papel e, pois, para a 

agricultura, como para todas as outras actividades 

nacionaes, o primeiro dos deveres do Groverno. 

Nao pensao assim aquelles que acreditao ser a baixa do 

cambio um elemento favoravel aos agricultores do cafe. 

Antes que o estado cambial tenba exercido sua 

influencia malefica sobre todas as relacoes economicas 
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do paiz, e certo que essa crenca tem alguma cousa de 

real; desde, porem, que a baixa do carnbio tenha ele- 

vado 6 preco de todos os elementos que contribuem 

para a produecao do cafe, o excesso do pre^o de renda 

calculado em papel-moeda e neutralisado pelo excesso 

no custo de produecao. 

A renda liquida sera, e verdade, expressa por um 

numero maior, mas a unidade sera menor, porqueo 

poder acquisitivo da nossa moeda estara diminuido e o 

valor real da renda liquida em nada tera augmentado. 

Reduzao-se as fraccoes ao mesmo denominador, tra- 

duzao-se todas as operacoes- em linguagem—ouro—e 

ter-se-ha facilmente a verdade do que asseveramos. 

Se nao ha vantagem nem prejuizos directos debaixo 

do ponto de vista que acabamos de considerar, e certo 

que a cultura do cale soffre indirectamente, como todas 

as actividades sociaes, com a crise financeira, que, aba- 

lando o credito e deslocando os capitaes, difficulta as 

operacoes economicas necessarias a todo o trabalho 

humano na sociedade. 

0 desvio de bracos e capitaes da agricultura e outro 

tacto de que o Estado tem responsabilidade directa, 

pois elle tem impellido esses elementos de produecao 

para muitas industrias artificiaes, por meio de tarifas 

ultra-proteccionistas. 

Moderar o proteccionismo industrial e, pois, outro 

dever do Estado para com a agricultura. 

Outra causa de caracter geral, que contribue para a 

crise da lavoura, e a que se manifesta na organisacao 

do credito agricola. 
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Legislar, pois, nao so para fazer desapparecer tudo 

o que possa estorvar a constituicao de estabelecimentos 

de credito agricola, e, mais ainda, estimular por todos 

os meios indirectos a creacao destas instituicoes, pro- 

curando sempre assimiiar o mais possivel o credito 

agricola ao credito commercial e industrial, e ainda 

outro dever do Estado para com a lavoura. 

0 systerna Torrens, que realiza esse desideratum e 

que tern dado resultados brilhantes nos paizes em que 

tern sido applicado, nenhum resultado deu entre nos. 

Convem indagar a causa desse desastre e remover, 

tanto quanto possivel aos Poderes publicos, as diffi- 

culdades com que essa beilissima instituicao esta lu- 

tando em nosso paiz. 

A instruccao agricola, nao somente a que se ensina 

nas escolas superiores, como acontece entre nos, mas a 

que se dirige as classes medias e populares; as confe- 

rencias, os artigos, nao em jornaes especiaes, mas na 

propria imprensa politica, que conta um circulo de 

leitores maior e mais certo; os concursos, nao somente 

esses que se realizao pelas exjDosicoes em que causas 

accidentaes e artificiaes dao muitas vezes a victoria 

aquelles que menos a merecem, mas o concurso real em 

que os juizes, visitandoos estabelecimentos em occasiao 

inesperada, podem apreciar o estado verdadeiro e real 

dos trabalhos agricolas; todos esses agentes, todos 

esses elementos impulsivos de industria agricola sao a 

obra por excellencia das sociedades de agricultura, as 

quaes em um paiz como o nosso, em que a iniciativa 

particular e tao fraca, o Estado deve fornecer todos os 
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meios de prosperidade, sem entretanto nunca sub- 

trahir-se a ellas, exercendo directamente suas func^oes. 

A educaeao moral nao e menos importante na agri- 

cultura que a instrucgao; mas essa, so a escola dura e 

as vezes cruel da experiencia pode fornecer. 

A imprevidencia, c amor a ociosidade e a dissipa^ao 

sao vicios, que so podem ser curados pelos males e soffri- 

mentos que elles acarretao. 

Procurar afastar esses soffrimentos, de um modo ab- 

soluto, e perpetuar aquelles vicios, e destruir o unico 

agente natural e efficaz de regeneracao. 

Quando se manifesta uma crise no trabalho, e dever 

do Estado afastar todas as causas com que elle tenha 

contribuido para aquelle mal; mas seria contra os prin- 

cipios de justica proteger os ineptos, os imprevidentes, 

os viciosos, com o sacrificio daquelles que lutao, que se 

esforcao e que vencem com os elementos proprios da 

energia individual. 

A forma mais aguda que tomou ultimamente a crise 

da lavoura foi devida, como se sabe, a baixa forte que 

soffreu o preco do cafe. 

Sem fallar nas especulacoes commerciaes que podem 

alterar momentaneamente os precos deste importante 

producto, duas causas mais notaveis e mais graves 

estao actuando no sentido de produzir aquelle resultado. 

0 desenvolvimento, cada vez mais extenso, que tern 

tido em nosso paiz a cultura do cafe, som que se ma- 

nifeste desenvolvimento correspondente no consumo 

desse producto, alterou profundamente as relates an- 

tigas entre a olferta e a procura em favor do primeiro 
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desses dous elementos e a baixa do preco foi a conse- 

quencia natural e inevitavel. 

Nestas condicoes, nenhuma aceao podia ter o Estado 

sobre essa manifestaeao de crise agricola; nenhum po- 

der humano pode alterar as leis naturaes, e toda a ten- 

tativa que se fizesse nesse sentido so serviria para 

tornar a situacao mais angustiosa. 

A unica solucao do problema em taes casos e, sub- 

mettendo-se a essas leis, proceder de accordo com 

ellas. 

Restringir a cultura de cafe aos pontos mais produc- 

tivos, procurando outras culturas dentre tantas que 

podemos explorar com grandes vantagens, e o que, de 

um modo lento e gradual, se ha de dar fatalmente. 

0 proprio interesse individual, sem accao do protec- 

cionismo, para o qual ja muitos appellao, ha de resol- 

ver o problema nesse sentido. 

Mas, como outros paizes se estao entregando tambem 

em escala ascendente a cultura do cafe, teremos que 

lutar nao so com o excesso da nossa propria produceao, 

mas ainda com a concurrencia desses paizes. 

Nessa luta so poderemos veneer pela superioridade 

do nosso producto, o que so conseguiremos com o aper- 

feicoamento do seu preparo. 

Limitacao no desenvolvimento da produceao do cafe, 

de modo a acompanhar o desenvolvimento do seu 

consumo, que se deve procurar ampliar, e aperfeieoa- 

mento do preparo desse producto, sao os unicos meios 

de evitar a aggravacao da crise actual e o appareci- 

mento de crises iguaes no futuro. 



— 34 — 

Se estes dous resultados so podem ser obtidos pela 

aceao particular, se o Estado nada pode influir de um 

modo efficaz sobre o preeo do cafe, ellepode entretanto, 

modificando certos factores que onerao esse producto, 

augmentar a renda liquida do productor. 

Esses factores sao o custo de transporte e os impostos 

de exportacao. 

Os deficits enormes das estradas de ferro mostrao, de 

um modo bem claro, que a Uniao ja foi alem do que era 

razoavel nesse sentido; os Estados, porem, que tern 

interesses directos na cultura do cafe, podem auxilia-la 

com a reducqao dos impostos que a onerao e que dimi- 

nuem a renda liquida dos lavradores. 

Nao penso, porem, que essa aceao estadoal deva ser 

indefinida, pois que ella poderia contribuir artificial- 

mente para maior desenvolvimento da produceao do 

cafe, mas que ella se deve exercer tao somente o tempo 

necessario para a multiplicacao das nossas culturas. 

Confesso, porem, que tenho mais confianca na solu- 

cao da crise do cafe pela aceao individual de que acima 

fallei, do que pela intervencao governamental que 

acabo de indicar. 

O Ministerio da Industria, entre nos, nao presta a 

agricultura os servicos que presta o de Washington, na 

America do Norte. 

Aqui, como la, todos os Estados da Federacao tern 

uma seccao de administracao publica que se occupa da 

agricultura; ao passo, porem, que na America do Norte 

os ministros estadoaes estao em communicacao cons- 

tante com o ministro federal, tornando assim o servi- 
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eo central mais complete e mais util, entre nos o isola- 

mento torna impossivel toda a cooperacao efficiente em 

beneficio da principal industria da nossa patria, pois 

que nao se pode agir sem conhecer. 

As causas economicas e financeiras que tern actuado 

de um modo tao deploravel na nossa industria e agri- 

cultura nao podiao deixar de exercer sua influencia, e 

de modo intenso, sobre o nosso commercio. 

0 retrahimento extraordinario dos capitaes e o abalo 

profundo do credito, arrancarao ao negociante os seus 

principaes instrumentos de produccao. 

A baixa feroz do cambio ligada ao proteccionismo, 

nao menos feroz, elevarao por tal forma o preco dos 

objectos, que o consumo soffreu uma forte depressao, 

obrigando o commerciante a nao exigir grandes lucros 

para nao augmentar ainda mais aquella depressao. 

Por esta forma o campo da actividade commercial, 

ao mesmo tempo que se restringio, soffreu uma grande 

esterilisacao. 

Em luta com todos estes embaracos, as mais impor- 

tantes pracas commerciaes da Republica tern desenvol- 

vido uma virilidade, uma energia e sobretudo uma 

honestidade que fazem lionra a nossa patria, o que 

constitue um motivo de justo orgulho para o Brazil. 

Com a extinccao do servieo de immigracao feito pela 

Uniao, a corrente immigratoria para o Brazil devera 

soffrer uma diminuicao sensivel. 5 



Nao considero esse facto urn mal, debaixo de todos 

os pontos de vista, para o nosso paiz, mesmo porque o 

considero transitorio, devendo desapparecer quando 

estiver definitivamente estabelecida a immigracao es- 

pontanea. 

Antes de tudo, e preciso considerar que grande nu- 

mero de immigrantes que vinhao por conta do Estado, 

voltavao aos seus paizes sem que aqui tivessem deixado 

o menor vestigio de sua passageni, a nao ser a despeza 

para o Thesouro, de modo que os sacrificios impostos a 

nacao nao correspondiao ao povoamento do nosso terri- 

torio. 

Depois, havendo unia grande differenca entre diver- 

sos Estados da Uniao quanto ao poder attrahente 

sobre os immigrantes, differenca relativa ao clima, 

salaries, meios de transporte, costumes e outras cir- 

cumstancias, a corrente se estabelecia fatalmente para 

certos Estados em detrimento de outros, quaesquer que 

fossem os meios empregados para evitar esse incon- 

veniente. 

Desta forma o servieo ia, a pouco e pouco, perdendo 

o seu caracter federal; os Estados ricos iao augmen- 

tando a sua prosperidade a custa dos Estados pobres, 

e comeeava-se a observar na Republica Federativa o 

mesmo phenomeno que no Imperio Unitario, embora 

devido a causas diversas. 

Para accentuar ainda mais este facto, a Uniao via-se 

forcada, algumas vezes, a fazer tambem despezas avul- 

tadas com a localisacao de immigrantes, como acon- 

teceu ultimamente no Estado do Parana. 
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Debaixo do ponto de vista federativo, a cessaeao do 

servico de immigracao por conta da Uniao foi, pois, 

uma medida acertada. 

Sobre o ponto de vista economico, se e incontestavel 

que esse systema de immigracao fornecia agentes de 

trabalho para a agricultura e industria, desenvolvendo 

as nossas produccoes e as nossas riquezas, nao e menos 

verdade que, alem de excessivamente dispendioso, esse 

servico trazia-nos sobretudo homens sem tendencia 

para se fixarem definitivamente em nosso solo, aug- 

mentando o nosso capital social com os lucros do sen 

trabalho. 

Ao contrario, esses lucros, sendo enviados era grande 

parte para fora do paiz, pesao na balanca commercial 

como um augmento de importacao, e, entrando no 

mercado cambial, influem de modo desastrado sobre a 

baixa do nosso cambio. 

Debaixo do ponto de vista politico, esse systema 

derramava em nosso territorio grandes massas de 

homens que, em virtude da fraqueza do nosso poder 

assimilador, permaneciao por muito tempo como cor- 

pos estranhos no nosso organismo social. 

Por essa forma, em vez de receberem o cunho da 

nossa nacionalidade, introduzindo nella alguns aper- 

feicoamentos, iao a pouco e pouco dominando pela sua 

massa a nossa evolugao social e atirando para segundo 

piano os attributos que possuiamos como naeao. 

A grandeza e a felicidade de um povo nao estao sim- 

plesmente na sua grandeza numerica, nem nas suas 

riquezas materiaes. 

♦ 
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Os attributes moraes da ra^a, a indole pacifica, o 

amor as instituicoes politicas livres, a tolerancia reli- 

giosa e outras qualidades deste genero sao para mini 

muito mais importantes; eu prefiro sem hesitar para 

a minha patria a felicidade da Suissa a grandeza da 

Russia ou da Allemanlia. 

Nao devemos, pois, sacrificar a um desenvolvimento 

material rapido a perda dos grandes attributes de nossa 

nacionalidade, alguns dos quaes devem constituir mo- 

tive de justo orgulho de nossa parte. 

Nao defendo, nem sustento o nativismo intolerante; 

precisamos de elemento estrangeiro, para povoar o 

nosso paiz, para fecundar as nossas riquezas na- 

turaes, melhorando as condieoes de nossa vida material, 

mesmo para ceder-nos algumas qualidades moraes 

que nao possuimos em quantidade sufficiente; mas 

devemos ter sempre em mente que o nosso poder 

assimilador e fraco e que, se nosso esforgo pelo 

progresso material nao for reflectido e moderado, a 

nossa nacionalidade soffrera golpes profundos e irre- 

paraveis. 

Em alguns pontos do Brazil esse phenomeno ja co- 

meca a revelar-se de um modo inquietador, e basta o 

apparecimento, entre nos, embora confuso ainda, do 

socialismo, essa volta da sociedade a escravidao primi- 

tiva, para nos fazer ver o perigo que pode trazer-nos 

um desenvolvimento precipitado e imprudente. 

Os povos nao sao constituidos por unidades homo- 

geneas, de tal sorte que um delles possa crescer instan- 

taneamente a ciista do outro. 
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0 crescimento de cada nacao esta sujeito a leis natu- 

raes; como todos os seres vivos, os povos precisao de 

urn tempo determinado por uma serie de circumstan- 

cias para sen creseimento. 

Quando um povo qualquer procura infringir essas 

leis, em lugar de absorver e crescer, elle e absorvido 

em sens elementos de nacionalidade. 

Nao procuremos imitar tambem neste ponto os 

Estados Unidos da America do Norte; nao temos o 

poder assimilador energico e intenso desse grande 

povo. 

Elle pode quasi sem esforco digerir, absorver, assi- 

milar e aproveitar para seu crescimento essa grande 

massa de alimentos, que Ihe vai chegando todos os 

annos de todos os pontos da terra. 

Nas mesmas condicoes nos seriamos digeridos, ab- 

sorvidos e assimilados pelo elemento estrangeiro. 

O paiz cresceria, mas o fundo de nossa nacionalidade 

teria desapparecido. 

Nao desejo este futuro para a minha patria. 

Com a immigracao espontanea, cessarao todos os 

inconvenientes que acabo de apontar. Relativamente 

fraca, a principio, ella ira augmentando gradual e pro- 

gressivamente. 

A distribuicao far-se-ha ainda desigualmente pelos 

Estados; mas a Uniao nao contribuira para exagerar 

essa desigualdade, pelo povoamento brusco dos Estados 

prosperos. 

Cada um delles procurara a custa dos seus proprios 

esforcos, fazer desapparecer a causa de sua inferior!- 



dade, e o equilibrio, tanto quanto possivel, dar-se-ha 

de modo mais regular e harmonico. 

Sem solicitagao artificial o immigrante so deixara a 

sua patria, impellido pela necessidade real de procurar 

em nosso paiz condigoes de vida mais prosperas e mais 

felizes; vindo sem iHusoes e sem promessas, as vezes fan- 

tasticas, nao tera as decepgoes que o levem a uma volta 

immediata, ou a uma fixagao temporaria com a tenden- 

cia e a aspiragao constante de regresso a sua patria. 

A sua situagao sera a de um equilibrio estavel, que 

creara para seu espirito a necessidade de fixar aqui os 

seus capitaes, de estudar a nossa lingua, adquirir os 

nossos costumes, amar as nossas liberdades, naciona- 

lisar-se emfim. 

0 escoamento de suas economias para sua antiga 

patria nao se fara em tao grande escala que venha, per- 

turbar as nossas condigoes economicas, e a adaptagao 

ao nosso meio sera mais um elemento para sustentagao 

de nossa nacionalidade. 

O nosso crescimento sera lento e gradual, mas sera 

um verdadeiro crescimento organico, um desenvolvi- 

mento, isto e, uma ampliagao conservando o molde e a 

estructura em suas linhas essenciaes. 

Teremos o tempo necessario para, com os recursos da 

nossa forga assimiladora, absorver o elemento estranho, 

fazendo delle parte constituinte do nosso organismo 

social. 

Teremos, assim, nao tao somente augmentado o nosso 

paiz, mais feito crescer e desenvolver a nossa patria 

como nacao. 5 
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A inudanca de systema no servico de immigracao 

foi, pois, um progresso e nem podia deixar de sel-o, 

porque representa uma intervencao de menos por parte 

do Estado. 

Esforcemo-nos, pois, para assegurar e fortalecer a 

corrente de immigracao espontanea; empreguemos no 

aperfeicoamento de nosso meio social, tornando-o cada 

vez mais attrahente, a avultada somma consumida ate 

aqui na caca dos immigrantes. 

Cortemos o nosso territorio de estradas de ferro, pro- 

curemos desenvolver o nosso servico postal e telegra- 

phico e ampliar a navegacao dos nossos rios sem 

numero, facilitando por esta forma o commercio, a 

industria e a agricultura; valorisemos a nossa moeda, 

firmemos o nosso credito e, sobretudo, facamos reinar 

entre nos a paz, a ordem e a liberdade para todas as 

crencas e para todas as opinioes, e nao teremos necessi- 

dade de nada despender para chamar a nos o estran- 

geiro, em busca do que nao encontrar em sua patria. 

Nao teremos necessidade de impulsao, quando tiver- 

mos a attraccao real. 

Os nossos trabalhos publicos forao em grande parte 

suspenses por autorisacao legislativa, de que o Poder 

Executivo se vio forcado a usar por falta absoluta de 

recursos. 

Se essa suspensao foi devida as nossas condicoes fi- 

nanceiras, nao e menos verdade que, para a produccao 

do nosso estado economico precario, muito contribuirao 

esses trabalhos publicos. 
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Antes de tudo e necessario observar que as leis orga- 

mentarias da Republica encerrao grande quantidade de 

verbas destinadas a obras estadoaes e, as vezes, pura- 

mente municipaes. 

A nossa Constituigao Politica, reduzindo as fontes 

de renda da Uniao, reduzio, como era logico, os services 

a cargo do Governo Federal. 

Os habitos politicos, porem, tern tido mais forca que 

as leis constitucionaes e' a estructura do orcamento 

da Republica Federativa traz o cunho evidente da 

accao do Imperio Unitario sobre a politica repu- 

blicana. 

Defendendo com zelo e intransigencia muitolouvave 

a renda dos Estados, os nossos h omens publicos, em 

geral, nao sentem grandes escrupulos em atirar sobre 

os hombros da Uniao despezas pertencentes por sua 

natureza ao dominio privativo dos Estados. 

Nestas condicoes as rendas federaes nao podem sup- 

portar a sobrecarga inconstitucional, e o desequilibrio 

cada vez maior no orcamento da L'niao e a consequen- 

cia inevitavel e fatal. 

,A outra forma pela qual os trabalhos publicos tern 

contribuido para nossas tristes condicoes financeiras, 

esta no modo pelo qual esses trabalhos tern sido em- 

prehendidos. 

Desde que os recursos federaes sao limitados, devia- 

mos escolher as obras mais urgentes e mais uteis, rea- 

lizando-as no menor prazo de tempo possivel, sem nos 

preoccuparmos em saber quaes os Estados que vao tirar 

vantagem dos melhoramentos realizados. 
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Entretanto, assim nao tem acontecido; cada Estado 

julga-se com direito de exigir, todos os annos, a exe- 

cucao de obras federaes em seu territorio, e solicitada, 

ou antes arrastada por todos os lados, a Uniao divide, 

retalha a verba destinada a essas obras, em uma infini- 

dade de parcellas, as vezes ridiculas, com o fim de satis- 

fazer as exigencias de diversos Estados. 

Procurando satisfazer a todos, nao satisfaz realmente 

a nenhum. 

Estas pequenas verbas sao, entao, empregadas em 

obras, que nao tem mais fim, que nunca mais attingem 

ao seu termo. 

Imagine-se quando poderao ficar promptos portos, 

para cujo melhoramento, se votao 100 ou 200 contos ao 

cambio actual, como se nota no orcamento vigente. 

Imaginem-se as sommas enterradas e paralysadas 

nessas obras sem termo, e os juros que se perdem desses 

capitaes empregados em obras que nada produzem, 

porque nunca estao acabadas. 

Imagine-se que estas e outras causas, desequilibrando 

o orcamento, foreao-nos a suspender grande numero de 

trabalhos, alguns ja adiantados, e calculem-se as 

sommas avultadissimas que ahi ficao perdidas em obras 

abandonadas. 

E nem se pense poder evitar esta situacao dolorosa, 

pois, quando nao ha absolutamente recursos, as obras 

sao fatalmente suspensas, quaesquer que sejao os pre- 

juizos que semelhante facto acarrete. 

Capitaes immobilisados em obras que nunca se com- 

pletao, capitaes que por isso mesmo nao podem dar 
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lucro, capitaes perdidos pelo abandono de obras: eis o 

resultado dessa dispersao anti-economica de rendas da 

Uniao destinadas a obras federaes, dispersao que este- 

rilisa os capitaes, esterilisagao que constitue um dos 

innumeros factores de nossa situacao economica. 

Outro modo ainda, pelo qual os nossos trabalhos 

publicos tem infiuido para o empobrecimento do 

paiz, esta na applicagao dos dous systemas seguidos 

entre nos para a realizacao desses trabalhos : o custeio 

directo pelo Estado e o auxilio a companhias par- 

ticulares. 

No primeiro caso, quando as obras sao feitas por 

administra^ao directa, o abuso de excesso de pessoal e 

difficil deser cortado, diante da pressao politica; quando 

por empreitada, a fiscalisaeao official, ja em si muito 

dispendiosa, nem sempre consegue evitar a pratica 

escandalosa de inventar obras inuteis com o fim de 

augmentar os lucros dos empreiteiros. 

Apezar, porem, de todos estes inconvenientes, o sys- 

tema de custeio directo das obras por parte do Estado 

e, sem duvida, preferivel ao de auxilio por meio de ga- 

rantias dejuros. 

Todas as vantagens que se apresentao na adminis- 

tracao particular derivao se directamente do interesse 

individual, que se traduz pelas rendas dos capitaes 

empregados. 

E' este grande estimulo que torna essa adminis- 

tracao muito superior a administracao official. 

A renda dos capitaes que se destinao a satisfagao 

dos interesses individuaes, so e assegurada por um 
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conjunto de elementos: escolha das obras a realizar, 

actividade, zelo, economia e honestidade. 

Sao estes os elementos, que so podem ser obtidos a 

custa de muito esforgo e que, representando as con- 

dicoes de successo, constituem a garantia effectiva dos 

lucros, a garantia real dos juros dos capitaes emprega- 

dos nas emprezas particulares, que vivem sem auxilio 

e sem tutela do Estado. 

Se vem, porem, o G-overno e garante os juros dos 

capitaes empregados, cessa entao inmediatamente a 

necessidade daquelles elementos de successo, e nao 

ha maiz razao de ser no esforco por parte dos em- 

prezarios. 

Todas aquellas grandes forcas sociaes e economicas, 

todos aquelles elementos de successo sao postos a mar- 

gem, como instrumentosinuteis. Ninguem luta, quando 

pode attingir ao mesmo fim sem esforco. 

Este systema, pois, de garantia de juros por parte do 

Estado, annulla todas as grandes vantagens inherentes 

a administracao particular, sobrecarregando o paiz com 

grandes onus, de que so com muita difficuldade, e no 

fim de muitos annos, consegue libertar-se. 

Nao parao, porem, alii os sens inconvenientes. 

0 auxilio dado pelo Governo gera um contrato que, 

por sua vez, exige uma fiscalisacao e uma intervencao 

de que se pode usar e abusar; dahi lutas entre a com- 

panhia e a administracao publica, lutas que quasi 

sempre redundao em prejuizos avultadissimos para os 

cofres publicos, sem vantagem alguma correspondente 

para o paiz. 
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Ahi estao, so para fallar nos casos mais recentes, as 

companhias Estrada de Ferro do Chopim, a do Rio 

Bonito e a das obras do porto do Ceara para demons- 

trar a evidencia a nossa assereao. 

Tenho sempre defendido na minha vida publica o 

principio de reduccao ao minimo da interveneao do 

Estado em questoes desta natureza. 

Um porto cujo commercio, uma estrada de ferro cujo 

trafego nao podem fornecer renda para os capitaes 

nelles empregados, nao merecem—uma ser construida, 

outro que se the facao melhoramentos. 

E' de accordo com este principio e com disposicao 

legislativa, que vao ser offerecidos a explora^ao par- 

ticular os portos do Pernambuco e do Para, e que se 

esperao obter para elles e para o do Rio de Janeiro, os 

grandes melhoramentos do porto de Santos, que e uma 

grande fonte de renda para o seu emprezario, um auxilio 

poderosissimo para o commercio e para a Adminis- 

tracao publica, e uma gloria para o Brazil. 

Nem todos, porem, tern a mesma fe que eu tenho 

nestes principios de liberdade industrial, e emquanto 

por systema ou por necessidade o Estado tiver de in- 

tervir na construccao de certas obras, convem que elle 

o faca directamente, como nos servicos dos melhora- 5 ~ 5 

mentos da barra do Rio Grande do Sul. 

Assim, eliminacao das obras de caracter estadoal do 

orcamento da Uniao, concentracao dos recursos do paiz 

em um pequeno numero de obras federaes, natural- 

mente as consideradas mais importantes e, finalmente, 

execuoao directa por parte do Estado e consequente 



abandono do systema de garantia de juros, systema 

hybrido que, nao apresentando as vantagens nem de 

administraeao particular nem de administracao pu- 

blica, tem, entretanto, os defeitos inherentes a ambas: 

taes sao os principios que devem servir de guia a 

Administraeao neste ramo do servico publico. 

E' preciso, porem, observar que o Poder Executivo 

pouco podera fazer nesse sentido, se o Congresso Na- 

cional, unico competente para crear servieos e distri- 

buir por elles as rendas da Uniao, nao imprimir esta 

direccao nova a marcha dos negocios publicos neste 

ramo importante de administracao. 

Se na execucao das obras publicas encontramos cau- 

sas que tem contribuido para o desequilibrio orQamen- 

tario e para a nossa crise financeira, na exploracao de 

servieos custeados pela Uniao, as mesmas causas 

apparecem de um modo ainda mais notavel. 

A idea socialista esta se infiltrando em nossa orga- 

nisacao soci al de um modo insidioso; nao temos partido 

socialista arregimentado, mas o socialismo esta inva- 

dindo o espirito dos homens publicos do nosso paiz. 

0 principio, hoje corrente, de que os servieos de 

correios, telegraplios, estradas de ferro e fornecimento 

de agua devem ser feitos quasi que so a expensas doEs- 

tado, e uma manifestacao clara e evidente da conquista 

que aquella escola retrograda vai fazendo no Brazil. 

0 que nao se comprehende da parte daquelles que 

aceitao esse principio e a inconsequencia e a falta de 



logica, que revelao, aceitando a sua applicacao em cer- 

tos cases e repellindo-a em cases perfeitamente seme- 

Ihantes. 

Se fosse apresentada a idea de, em epocas normaes, 

se estabelecerem services de fernecimento de generos 

alimenticios per preco inferior ao custo de producQao, a 

quern os solicitasse, devendo os grandes deficits prove- 

nierites dessaopera^ao serem pages peloThesouro Fede- 

ral, essa idea seria repellida semexame e semhesitaeao. 

Se, porem, se estabelecem services para a transmis- 

sao do pensamento per cartas ou telegrammas. para 

transporte de passageiros ou cargas per linhas ferreas, 

tudo per preco inferior ao custo de produccao, correndo 

os respectivos deficits por conta do Estado, quasi todos 

applaudem a idea e a defendem com calor e intransi- 

gencia, contra aquelles que combatem tao grande in- 

consequencia. 

Entretanto, o primeiro desses services satisfaz as 

necessidades mais urgentes, mais imperiosas e mais 

importantes que as que sao satisfeitas pelos segundos. 

E'pela applicacao daquelle principio socialista, que 

estamos a reduzir todos os annos as taxas telegraphi- 

cas e de estradas de ferro. 

No servico dos correios a renda represent a metade da 

despeza; no dos telegraphos nem chega a alcancar 

esse nivel; no das estradas de ferro e fornecimento de 

agua os deficits sobem invariavelmente todos os annos, 

attingindo ja a milhares de contos de reis. 

E, quando se agita a questao de augmento ligeiro de 

taxas, a idea e repellida como odiosa e iniqua, como se 
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nao fosse da mais rigorosa justi^a pedir-se por um 

objecto, ao menos, o custo de sua produc^ao, e como se 

a justica fosse algum dia odiosa einiqua. 

E nem se attende que o que se pede, muitas vezes, 

nem e augmento real da taxa primitiva, mas simples 

augmento do sen valor nominal, considerando a depre- 

ciaeao de nossa moeda, pois que a taxa de 200 reis 

para transporte de uma carta, hoje, e inferior na reali- 

dade a de 100 reis em outros tempos. 

as relaeoes economicas se estabelecem na ae- 

tualidade tendo em attencao a baixa do cambio; todos 

multiplicao, hoje, por tres suas rendas e suas despezas, 

desde o capitalista ate o operario, e os proprios funccio- 

narios obtiverao dosPoderes publicos augmento de ven- 

cimentos, allegando a desvalorisa^ao de nossa moeda. 

So o Estado esta fora da proteccao das leis economi- 

cas, e tern de fazer hoje os mesmos servieos pelo terco 

do preco pelo qual os fazia outr'ora. 

Mas nao sao so as taxas mesquinhas que gerao os 

deficits daquelles servieos, que golpeao fundo as rendas 

da Uniao, porque os deficits, que se manifestao clara e 

evidentemente pela differenea entre a renda bruta e a 

despeza, nao constituem' os deficits reaes e totaes dos 

mesmos servieos. 

Alem da insufficiencia das taxas, ha outras causas 

menos visiveis, que ficao mascaradas no oreamento 

pela necessidade de manter certa ordem na classifiea- 

cao das. despezas publicas. 

Refiro-me as aposentadorias, aos montepios e a ins- 

tituieao de funccionarios extinctos. 

4 
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0 numero de aposentados cresce de um modo espan- 

toso, e a verba que a elle se refere no orcarnento 

avoluma-se de um modo aterrador, para aquelles que 

estudao os meios de melhorar as nossas condi^oes 

financeiras. 

Sem duvida que a precocidade da invalidez no nosso 

clima, e nosso tempo, contribue de alguma forma para 

aquelle resultado; mas e preciso ter coragem de dizer 

que a posentadoria constitue hoje uma das exploraeoes 

mais lucrativas dos cargos publicos. 

Centenares de aposentados por invalidez entregao-se 

a trabalhos rendosos e que exigem grande actividade; 

e a mao vigorosa que trabalha activamente nos ser- 

vicos particulares, ganhando honradamente o fructo 

do seu esforco, e muitas vezes a mesma que se es- 

tende invalida para receber, menos honradamente, dos 

cofres publicos, aquillo a que so tern direito os que 

a velhice ou a molestia tornarao verdadeiramente inca- 
• • • • 

pazes. 

Melhor seria que o Estado retribuisse mais genero - 

samente os seus funccionarios, deixando-lhes a tarefa 

de cuidarem elles proprios, como entenderem, do seu 

futuro. 

Evitar-se-iao os abusos que acabamos de apontar, 

procurando-se ao mesmo tempo cultivar entre elles, 

pelo exercicio, a faculdade preciosa de previdencia, tao 

atrophiada nos- nossos funccionarios publicos. 

Mas, nao sao so as aposentadorias; os montepios 

representao tambem factor importante na parte occulta 

dos deficits daquelles servicos. 
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Sabe-se que a instituicaq do monte-pio so pode 

existir e produzir os seus effeitos, quando em sua orga- 

nisagao sao attendidos certos principios fundamentaes, 

de modo que o servico das pensoes possa ser feito a 

custa da quota dos contribuintes. 

Pois bem: na organisacao do nosso monte-pio de 

Estado, nem se pensou na existencia desses principios. 

Assim a idade e o estado de saude, dous elementos 

capitaes na organisacao de instituieoes desta ordem, 

sao factos absolutamente indifferentes no monte-pio 

actual do Estado. 

Dous funccionarios de igual cathegoha, um velho ou 

gravemente doente, e outro moco ou de perfeita saude, 

contribuem com a mesma quota. 

Ora, um monte-pio que nao se basea na probabili- 

dade do temoo de vida e uma instituicao condemnada JL 5 

a perecer. 

No fim de algum tempo as pensoes nao poderao mais 

ser custeadas pelas quotas dos contribuintes;'e para 

que ellas possao continuar a ser distribuidas, sera 

necessario que o servico seja feito a custa dos cofres 

publicos. 

Desta sorte nao teremos mais, diante de nos, pensio- 

nistas de uma instituicao mantida a custa do proprio 

funccionalismo e apenas dirigida pelo Estado, mas na 

realidade pensionistas directos do proprio Thesouro. 

Accrescente-se a isto que, como a aposentadoria, o 

monte-pio constitue outra explora^ao lucrativa dos 

cargos publicos; reflicta-se que ha individuos, alguns 

velhos, outros doentes, que so entrao para o servico 
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publico, por alguns mezes, para adquirir o direito ao 

monte-pio, e ver-se-ha sem difficuldade que, no fim de 

nao muitos annos, nao havera Thesouro capaz de sup- 

portar semelhante carga. 

Melhor sera recuar em tempo, restituindo gradual- 

mente aos funccionarios as quotas, com que elles tern 

contribuido, do que ir por diante ate chegar a uma 

liquidacao dolorosa e triste para os contribuintes do 

monte-pio, e desmoralisadora para a Republica. 

Desapparecera deste modo uma instituieao que, se e 

bella quando espontanea, pois que e a manifestaeao da 

previdencia, uma das mais elevadas faculdades do 

homem, e ao contrario degradante, quando obrigatoria, 

pois que entao ella exprime a aceitaeao, por parte do 

contribuinte, da affirmacao por parte do Governo, de 

imprevidencia e de incapacidade dos funccionarios 

publicos para tratar do futuro dos seus. 

Cessara assim a tutela atrophiante do Estado, e a 

grande ^ a nobre faculdade de previdencia podera se 

desenvolver livremente pelo exercicio, augmentando-se 

assim, com um elemento precioso, o nosso patrimonio 

moral. ' 

A instituieao da classe dos extinctos, no funcciona- 

lismo publico, e outra causa productora de deficits nos 

services da Nacao, causa que, entretanto, como as duas 

ultimas, sao pouco visiveis, por tigurar nas despezas 

de outro ministerio. 

Ninguem contesta que os cargos publicos sao creados 

para satisfazer necessidades publicas, e nao para ga- 

rantir interesse individual. 



— 53 — 

Pare^e, pois, que, extincto um servico publico e com 

elle os cargos creados para realiza-lo, desapparece, ao 

mesmo tempo, a razao de ser dos empregados que de- 

sempenhavao as func^oes daquelles cargos. 

Entretanto assim nao e: o funccionario que ja entao 

tiver dez annos de servico com direito a aposentadoria, 

contimia a ser funccionario, mas sem funccao, ou antes 

com a de augmentar improductivamente as reparticoes 

publicas. 

E como ahi nao lia nem pode haver trabalho para 

elles, inventa-se alguma cousa para que, ao menos na 

apparencia, possao fazer juz aos vencimentos que con- 

tinuao a receber. 

E' uma especie de aposentadoria sem in validez, gozada 

dentro da reparticao e sem reduccao dos vencimentos. 

. Ainda mais: esses homens, cujo trabalho principal, 

salvo raras excepcoes, e receber os vencimentos, contao 

para a sua aposentadoria futura o tempo em que reali- 

zao aquelle esteril servico; de modo que a aposentadoria 

nao e tao somente um premio para aquelles que se in- 

validarao no servico da Nacao, mas tambem uma re- 

compensa para os que consumirao annos realizando o 

grande trabalho de receber vencimentos. 

Nas emprezas particulares um individuo entra quan- 

do seus servicos sao necessarios e sahe quando elles 

nao tern mais razao de ser; se e previdente, prepara o 

futuro para si e para os seus; se e imprevidente, soflre, 

como de justica, as consequencias de sua falta. 

No servico publico, porem, logo que entra o func- 

cionario, comecao a desenvolver-se nelle os orgaos 



parasitarios, e no firn de dez annos esses orgaos estao 

completes e promptos para entrar em exercicio. 

E porque se excita por esta forma o appetite dos 

brazileiros para os cargos publicos ? 

Nao e de certo pela difficuldade que se encontra em 

achar quern os queira. 

Dada uma vaga, os que pretendem preench^-la cons- 

tituem legiao. 

Em todas as secretarias ha individuos que esperao 

pacientemente mezes, e ate annos, por uma colloca^ao, 

onde, entretanto, nao podem ter as vantagens que en- 

contrariao em tantos outros servicos que se podem 

constituir neste paiz. 

0 que ha, pois, e a tendencia exaggerada para o 

funccionalismo e, longe de procurarmos excita-la ainda 

mais, devemos, ao contrario, empregar todos os nossos 

esforcos para restringi-la. 

Essa tendencia para o funccionalismo ja tern acarre- 

tado, entre nos, um desenvolvimento burocratico ex- . 

traordinario, um dos nossos grandes males. 

Essa hypertrophia burocratica produz em nosso meio 

uma organisacao social desgracada, quanto ao trabalho. 

E1 assim que, de um lado temos um sem-numero de 

fontes de produccoes e de riqueza, sem encontrar quern 

as queira fecundar, do outro lado vemos homens que, 

surdos as solicitacoes tao attrahentes do trabalho par- 

ticular, pedem, supplicao um lugar no funccionalismo 

publico e atirao-se ao desanimo e ao desespero quando 

perdem a esperanca de obter essa, para elles, unica 

taboa de salvagao. 



Dir-se-hia que o servico publico, como a morphina 

e outros venenos, produz com a intoxicacao chronica 

uma verdadeira mania; dir-se-hia que ha huromania- 

cos como ha morphinomaniaeos; uns nao comprelien- 

dem a vida sem o emprego publico, outros sem a 

morphina. Ambos perdem a forca de vontade, a cora- 

gem, a iniciativa, a energia moral para a luta. 

Alem dos grandes prejuizos trazidos ao Thesouro, 

por esses favores concedidos aos empregados dos ser- 

vicos custeados pela Uniao, outros nao menos impor- 

tantes, produzidos pela mesma causa, perturbao a boa 

marcha da Administra^ao publica. 

Assim, e forcoso confessar que esses trabalhos nao 

sao feitos com a regularidade e" perfeieao que seria para 

desejar-se. 

Nesses servieos, que sao chamados publicos simples- 

mente por serem custeados pelo Estado, devia-se, tanto 

quanto possiveh approximar a Administracao publica 

do typo da administracao particular. 

So assim teriamos a rapidez e precisao, a simplici- 

dade e a energia de accao, tao necessarias na direccao 

de servigos dessa ordem. 

Entretanto, e exactamente o contrario o que se da: a 

machina administrativa e ahi tao vagarosa, tao pesada, 

tao complicada e tao dura em seus movimentos, como a 

da administracao dos verdadeiros servieos publicos. 

Com a organisaeao actual os servieos dos correios, 

telegraphos, estradas de ferro e fornecimento de agua 

serao todos elles mal feitos, qualquer que seja a com- 

petencia dos homens que os dirigao. 
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Dada uma falta em uma dessas reparticoes, o direc- 

tor respectivo e quasi sempre impotente para punir 

efficazmente o delinquente; a sua accao annulla-se 

ou pelo menos restringe-se diante de tantas rega- 

lias, tantos privilegios, que cercao o pessoal sob sua 

direccao. 

No fim de alguns annos o funccionario mediocre 

galga posicoes elevadas e, com o seu direito de anti- 

guidade, poe de lado a outros, que pela competencia e 

actividade exerceriao as funceoes do ^cargo com mais 

proveito para o paiz. ' 

Com alguns annos de servico o funccionario cerca-se 

de taes immunidades, a sua dispensa do servico exige 

processes tao difficeis e complicados, que o G-overno 

ve-se, muitas vezes, na contingencia de arcar perante a 

Nacao com a responsabilidade de faltas de muitos 

funccionarios desidiosos. 

Reunao-se agora as grandes despezas feitas com 

esses services custeados pela Uniao, e reflicta-se que 

esses enormes sacrificios so podem dar em resultado 

traballios que deixao muito a desejar, e comprehender- 

se-ha a razao pela qual ha um grupo de homens que se 

bate pelo principio da entrega de todos aquelles ser- 

vices ao trabalho particular. 

Emquanto, porem, se espera por esse desideratum, 

que nao podera ser obtido sem grande resistencia, pro- 

curemos, ao menos, desde ja attenuar quanto possivel 

os inconvenientes do custeio desses servicos pelo Estado, 

adoptando taxas razoaveis, sufficientes, ao menos, para 

evitar deficits e reduzindo os favores, tao dispendiosos 
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para os cofres publicos, com quo se tem cercado os em- 

pregadas nesses servieos. 

Ja o Congresso deu, felizmente, o primeiro passo 

nesse sentido, quanto a segunda parte, declarando na 

lei do orcamento vigente que « os empregados de em- 

prezas custeadas pela Uniao nao sao empregados 

publicos ». 

Esta sabia e patriotica disposicao applicada pelo 

Governo aos empregados nos trabalhos de estradas de 

ferro e portosL, que forao suspensos, trouxe para o The- 

souro economia consideravel, evitando que homens 

fortes, robustos e de perfeita saude viessem como em- 

pregados extinctos exercer uma funccao parasitaria, 

encostados as reparticoes publicas e percebendo ven- 

cimentos. 

Como, entretanto, a applicacao dessa disposicao legal, 

alias tao clara, despertou duvidas da parte de alguns 

membros do Congresso, convem que o Poder Legisla- 

tivo defina de modo ainda mais cathegorico o seu pen- 

samento neste sentido, afim de habilitar o Executivo a 

estender, com firmeza, a applicacao da mesma determi- 

nacao legal a outros servieos do mesmo genero. Dado 

este primeiro passo, os outros seguir-se-hao logica- 

mente. 

Assim, se os empregados das emprezas custeadas 

pela Uniao nao sao empregados publicos, e como taes 

nao podem ficar addidos como extinctos, e claro que nao 

poderao, pela mesma razao, gozar dos favores de apo- 

sentadoria e montepio, favores esses que sao dispensa- 

dos aos empregados publicos. 



Uma disposieao legislativa respeitando os direitos 

adquiridos, se assim o entenderem, mas tirando todas 

as consequencias do principio estabelecido no orea- 

mento vigente, declarando quo o principio de aposen- 

tadoria e montepio, emquanto existirem, so sao appli- 

caveis aos empregados publicos e nao aos empregados 

das emprezas custeadas pela Uniao, que nao devem ser 

considerados taes, seria a men ver um acto acertado e 

patriotico da parte do Congresso. 

A classe dos verdadeiros funccionarios publicos tem 

attributos muito differentes da dos empregados das 

emprezas custeadas pela Uniao. 

A fixidez, a estabilidade e a estructura de uma se- 

cretaria de Estado contrastao, de um modo notavel e 

singular, com a variabilidade, a instabilidade dos tra- 

balhos de uma estrada de ferro, cujo trafego pode cres- 

cer indefinidamente e cuja construccao podeprogredir, 

ou ser suspensa, de accordo com os recursos do paiz. 

Nas reparticoes publicas o pessoal e mais ou menos 

determinado, a sua renova^ao se faz com certa regula- 

ridade e lentidao; pode-se, pois, ate certo ponto, cohi- 

bindo os abusos, calcular os sacrificios que o Estado 

precisa impor-se para conceder aquelles favores. 

Nas estradas de ferro o pessoal e variayel, a renova- 

cao se faz rapida e irregularmente; em poucos annos 

uma immensidade de homens pode ter atravessado 

esses servicos, e se todos elles sahirem carregados da- 

quelles favores, ninguem mais podera calcular, no fim 

de algum tempo, a quanto montara a responsabilidade 

do Thesouro na satisfacao daquelles compromissos. 
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Precisamos resistir com coragem e tenacidade a esta 

on da, quo tende a alargar e ampliar cada vez mais o 

quadro das classes dos empregados publicos, e dos fa- 

yores que Ihes sao concedidos. 

Do contrario, no fim de algum tempo, em vez de uma 

classe de funccionarios trabalhando para a Nacao, 

teremos a Nacao trabalhando para a classe dos func- 

cionarios e, por um elfeito de degenerescencia social, 

teremos voltado ao typo primitivo das sociedades 

aristocraticas. 

Nao e uma hypothese fantastica esta que acabo de 

fazer; em nosSo propio paiz, no momento actual, ha 

zonas em que as rendas publicas sao quasi completa- 

mente absorvidas pelo funccionalismo. 

A reduccao de um terco no funccionalismo traria a 9 9 ' 

Uniao recursos necessaries para recompensar mais 

generosamente os que fossem conservados, dando-lhe 

assim o direito de retirar esses favores, que constituem 

pesado e incalculavel onus para o Thesouro, melhorando, 

ao mesmo tempo, as condicoes do servico publico. 

Taes sao, Sr. Presidente, as consideracoes geraes que 

enfendi dever fazer, antes de apresentar-vos noticias 

mais detalhadas sobre cada um dos ramos da adminis- 

tracao que me foi confiada. 

Ellas apontao, de modo bem claro, algumas das 

causas que, com mais intensidade, trabalhao 23ara a 

nossa decadencia economica. 

As fontes primitivas de riquezas de um povo vem, 

em sua origem, dos servicos que em sen conjunto cons- 
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tituem a esphera do ramo de administraeao publica 

quo tenho sob minha direccao. 

Pois bem: entre nos, quasi todos esses servicos nada 

produzem de real; quasi todas as fontes nada forne- 

cem, ao contrario absorvem; nao sao fontes de riqueza, 

mas de empobrecimento para o paiz. 

A agricultura, a industria e os servicos custeados 

pela Uniao deviao ser as tres arvores productoras da 

nossa riqueza. 

So a agricultura, porem, produz na realidade; os 

servicos custeados pela Uniao de um lado, e a indus- 

tria do outro lado. transformarao-se em parasitas, um 

sob a accao do socialismo, a outra pela influencia do 

proteccionismo. 

Por esta forma a industria passa a ser, simples- 

mente, uma exploracao do paiz em proveito de alguns 

industriaes, e os servicos custeados pela Uniao trans- 
« 

formarao-se em verdadeiras instituieoes de caridade. 

E esses parasitas, que se enfeitao com as cores sym- 

pathicas, um do patriotismo, outro da beneficencia, 

sugao, sem piedade, a seiva com que so a agricultura 

procura alimentar o nosso organismo depauperado. 

A causa de todos esses males, o inimigo a combater 

e o ideal socialista, que, infiltrando-se em nossa socie- 

dade, transforma cada um de nos em um mendigo 'do 

Estado. 

E' a confraria de pedintes que se estende por todo 

nosso territorio. 

E' necessario reagir com coragem e tenacidade pro- 

porcionaes a grandeza da obra a realizar, implantando 
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em nosso espirito o ideal individualista, ideal de ener- 

gia, ideal de trabalho, ideal de independencia, a que 

o povo inglez deve toda a sua enorme grandeza. 

E' precise convencermo-nos de que o Estado nao tem 

o dever, nem o poder de dar-nos directamente a felici- 

dade, sem esforeo de nossa parte, mastao simplesmente 

a liberdade para o trabalho, e a ordem e ajustica para 

garantia do producto do nosso esforeo. 

A cada um de nos compete ter confianca e fe em 

si mesmo, trabalhar e lutar contra todos os concu- 

rrentes pelo esforeo, pela perseveranea e pela compe- 

tencia. 

Sao estes os principios liberaes, que se firmao pela 

pratica leal e sincera da liberdade. 

Todas as liberdades se ligao umas as outras; des- 

truindo uma dellas, compromettemos a existencia 

das outras, e e por isso que a iiberdade politica nao 

pode ser completa sem a liberdade economica. 

Entretanto, e doloroso dizer-se que muitos daquelles 

que se batem com dedicacao pelas nossas liberdades 

politicas, defendendo a Republica, sao os mesmos que 

sustentao o proteccionismo na industria e o socialismo 

em todos os servieos custeados pelaUniao; como se a 

Republica pudesse ser um mixto, hybrido, de liberdade 

politica e de despotismo economico. 

Toda a proteccao a alguns traduz-se em aggressao, 

pelo menos indirecta, aoutros; e aquelles que sustentao 

que o Estado tem o dever de proteger a individuos ou 

a classes, so vem uma parte da sociedade, fechando os 

olhos para nao ver a outra. 
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Tem elles o coraeao terno para aquelles que solicitao 

a proteceao, e duro e insensivel para aquelles a quem 

sao arrancados os meios para proteger os primeiros. 

A generosidade e sem duvida um sentimento ele- 

vado, pels que ella pode remediar os males presentes; 

mas a justica, que tem por fim realizar as coudicoes 

necessarias para que esses males nao se reproduzao, e 

sentimento muito mais elevado. 

A verdadeira generosidade so pode ser bem praticad^ 

pela aceao do sentimento individual, pois que ella so 

existe realmente, quando e espontanea; a justica, porem, 

constitue o objectivo mais elevado dos Poderes publicos. 

0 Estado nao pode, nem deve proteger a individuos 

ou classes, mas sim aos direitos de cad a um, nao os 

falsos direitos creados por leis, que por serem decreta- 

das por Governos republicanos, nem por isso deixao de 

ser algumas vezes despoticas^ mas os direitos, que sao 

a emanacao da Justiqa. 

E como esses direitos nao sao mais que corollarios 

da lei de igual liberdade, e em torno dessa lei que 

devem gyrar todos os actos dos Governos republi- 

canos. 

Bem sei que ha quem encolha os hombros, ouvindo 

fallar na preten^ao de dirigir a politick por meio de 

principios. que, se nem sempre podem ser seguidos 

em absolute, nunca devem, entretanto, ser perdidos de 

vista. 

Riem-se do que elles, em sua ignorancia, chamao 

theorias, e pretendem remedial* todos os males publicos, 

com medidas palliativas que, se conseguem attenuar 
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os males no presente, preparao o desenvolvimento de 

maiores dosgracas no futuro. 

Penso de modo diverso e entendo que as sociedades 

so se governao por grandes principios, e que cada ho- 

mem publico tem o dever de, com lealdade, fran- 

queza e sinceridade, dizer quaes'as ideas que formao 

o seu programma, qual o caminho que pretende per- 

correr. 

E' por isso, Sr. Presidente, que julgo dever asseverar 

que o despotismo economico e a causa das difficul- 

dades financeiras, com que luta a Republica; despo- 

tismo economico, impondo curso forcado ao papel- 

moeda emittido por bancos; despotismo economico 

impondo a todo o paiz contribuicoes para sustentar 

industrias artificiaes; despotismo economico, impondo 

a muitos tamos de commercio peas e embaragos, com o 

fim illusorio de evitar factos naturaes; despotismo 

economico, impondo a toda a Naeao contribuicoes para 

offerecer a alguns individuos servicos quasi gratuitos, 

sacrificando assim a justica, a generosidade; e tantos 

e tantos outros despotismos, que seria longo enumerar, 

e que constituem a substancia do grande numero de 

leis decretadas pela Republica. 

So a pratica franca, decidida e sem hesitacao, dos 

principios de liberdade em nossa Administracao, podera 

curar os nossos males; e se os mesmos principios de 

liberdade com que procuramos resolver os nossos pro- 

blemas politicos, nao nos merecem confianca na solu- 

eao dos problemas economicos, entao e forcoso confes- 

sar que nao merecemos o nome de'republicanos. 
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E' por isso que convem dizer bem alto quo — con- 

solidar a Republica nao e simplesmente defende-la 

contra os actos de aggressao violenta dos sens inimi- 

gos, mas e, sobretudo, e principalmente, impregnar, 

embeber, nao somente a nossa politica, mas a nossa 

administracao e os nossos costumes nos principios de 

liberdade. 

E' necessario, Sr. Presidente, republicanisar a Re- 

publica. 



MENSAGEM 

DO 

CLUB DE ENGENHARIA 

Tendo esta associa^ao deliberado, na sessao de 1° do 

corrente do seu Conselho Director, apresentar congra- 

tulacoes e felicitacoes ao Exm. Sr. Dr. Joaquim Mur- 

tinho, Ministro da Industria, Viacao e Obras Publicas, 

pelo brilhante Relatorio quo acaba de publicar, — forao 

commissionados para isso os Srs. Drs. Aarao Reis, 1° 

Vice-Presidente do Cluh, Daniel Heninger e Frederico 

Smith, membros do Conselho Director, os quaes desem- 

penharao-se dessa missao, proferindo o Dr. Aarao Reis, 

como relator, o seguinte discurso : 

Exm. Sr. Ministro—Agradavelmente impressionado 

pelo brilhantismo com que abristes, em paginas de vi- 

brante sinceridade, o relatorio dos importantes servicos 

administrativos affectos ao Ministerio que—em hora de 

feliz inspira^ao politica—yos confiou o eminente senhor 

Vice-Presidente da Republica, quando interina e transi- 

toriamente no exercicio da Suprema Magistratura 

Nacional, — deliberou o Conselho Director do Club de 

Engenharia em sua ultima sessao de 1° do corrente, 

deputar-nos para, em nome desse instituto technico e 

industrial, virmos trazer pessoalmente as suas cordiaes 
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congratulacoes e respeitosas homenagens ao cidadao 

illustre que continua, na alta direc^ao dos negocios pu- 

blicos, a serie jamais interrompida de triumphos e de 

successos que, com brilho inexcedivel, encetou naquella 

nossa querida escola, de que fostes discipulo dos mais 

distinctos, como sols ainda hoje mestre dos mais res- 

peitados pelo saber, pelo talento e pela competencia 

profissional. 

Convencido de que o preparo scientifico, conveniente- 

mente methodisado, e base cada vez mais imprescindi- 

vel para as solucoes complicadas da sciencia social, 

cuja pratica se traduz pela gerenciapolitica e adminis- 

trativa das nacoes, nao pode o Conselho Director do 

Clnh de Engenharia deixar de regosijar-se toda a vez 

que ve um cidadao illustre, como vos, levar — por actos 

e por palavras, e de modo brilhante — essa conviccao 

ao animo nacional, apresentando-se como mais um 

forte e valioso elo dessa bellissima cadeia de verdadei- 

ros estadistas que se chamarao Rodrigues Torres, 

Silva Paranhos, Christiano Ottoni, Manoel Felizardo, 

Candido Baptist a, Buarque de Macedo, Benjamin 

Constant, Floriano Peixoto...., cada um dos quaes 

deixou, no activo de sua vida publica, actos, factos e 

palavras que, por si sos, bastarao para firmar-lhes a 

gloria immorredoura. 

As congratulacoes e as homenagens, porem, que vos 

trazemos, Sr. Ministro, nao podem traduzir — e certo, 

e natural — o accordo completo, de vistas praticas, 

nem mesmo de doutrina, em que estejamos com- 

vosco. 
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Muitos podemos dissentir de yos quanto a ampli- 

tude que pretendeis dar as applicaeoes concretas de 

doutrinas economicas e financeiras, a que um seculo de 

interminaveis debates nao conseguio dar, mesrno em 

abstracto, o grao de positividade que caracterisa as leis 

scientificas. 

Outros podemos discordar, profunda e radicalmente, 

quanto a apreciacao e a analyse das causas principaes, 

que tern determinado entre nos os graves e ponderosos 

symptomas « da marcha anomala, irregular e profun- 

damente viciosa que tern seguido nestes ultimos tem- 

pos a nossa organisaeao industrial », — accidentes que 

attribuis ao despotismo economico, e que se nos afi- 

gurao dever de preferencia ser attribuidos a anarchia 

economic a; por quanto todo o despotismo implica 

orientagdo certa e segura, e o que reina evidentemen- 

te entre nos e a falta completa e bem caracterisada de 

orientagdo. 

Outros, ainda, podemos offerecer restriccoes ao ardor 

com que sustentais o fortalecimento do individualismo, 

quando o mais eminente arauto dessa doutrina, Spencer, 

ja confessa, em uma das suas recentes obras, sempre 

magistraes, que a Humanidade tende, nao obstante, 

para um socialismo determinado, cujos lineamentos 

nao podem ser ainda bem percebidos e analysados, 

mas cuja approximacao sente se cada vez mais distinc- 

tamente. 

Outros, finalmente, Sr. Ministro, podemos divergir 

da concepcao, que pareceis aceitar, da organisagdw so- 

cial, quanto aos seus fundamentos naturaes, sem que, 
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por isso devamos ser acoimados de socialistas, na 

accep^ao, falsa e deprimente, em que e do uso applicar 

esse termo; por quanto —entendendo que, composta de 

seres sujeitos as leis invariaveis, obedece tambem a 

sociedade, necessariamente, a leis precisas, que rela- 

cionem os fundamentos naturaes de sua organisacao, 

que nao pode, por tanto, ser arhitraria — preferimos, 

ao problema insoluvel da reparticao do capital da 

melhor forma possivel, o da melhor regularizagdo do 

emprego desse imprescindivel agente social, sob a luz 

da grande maxima: o capital, social em sua origem, 

deve se-lo tambem no sen destino; — a destruicao dos 

fundamentos da familla, o desenvolvimento normal 

de sua organisacao natural, de accordo com as condi- 

coes de cada um dos respectivos elementos constitu- 

tivos; — a annullacao do governo, pelo atropbiamento 

de suas funccoes naturaes, a sua reorganizacao scien- 

tifica determinada pela exigencia de constante reaccao 

do conjuncto sobre os individuos, que a multiplicidade 

crescente das funccoes sociaes cada vez mais accentiia 

na nossa epoca, em que o governo e tao indispensavel 

para coordenar e manter a vida social, quanto o cerebro 

para coordenar e manter os nossos movimentos e sen- 

sacoes. 

Se isso, porem, e certo, Sr. Ministro, nao o e menos— 

posso assegurar-vos — que nem um de nos deixa de 

applaudir com effusao a vossa attitude digna e correcta 

rasgando, com pulso firme, aos olhos da Naeao, o veo 

de inexplicaveis conveniencias burocraticas, com que 

era vezo neste paiz occultar, nao ja irregularidades in- 
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justificaveis e intoleraveis, mas verdadeiros attentados 

contra a lei e o decoro governamental. 

Sao desusadas, bem o sabemos, as vossas exposicoes; 

mas sao palpitantes de verdade e de sincero patriotis- 

mo, e era ja tempo de romper de vez a administracao 

republicana com praxes obsoletas de um regimen de- 

finitivamente eliminado do continente americano. 

E a vossa posicao, Sr. Ministro, impoe-se tanto mais 

ao respeito e a admiracao de vossos concidadaos quanto 

e publico e notorio que, por um singular capricho da 

sorte, coube-vos a ingrata e dolorosa tarefa de attender, 

mais que todos, ou antes — por que nao dizer a ver- 

dade inteira?.... — quasi isolado, as angustiosas cir- 

cumstancias financeiras actuaes da Republica, arras- 

tada, pela politicagem que pressurosa adherio, a uma 

situaeao em que so de remedies extremos edado esperar 

reaceao salutar. 

A classe, porem, a que vos ligao, Sr. Ministro, glo- 

riosas tradicoes escolares, nao e, felizmente uma classe 

parasitaria ; e, ao contrario, uma classe de trabalho 

rude e penoso, affeita ao desconforto, a sobriedade e 

mesmo as privagoes; e — ao envez de levantar clamo- 

res contra a inqualificavel desigualdade com que a 

tratao os poderes publicos, quando impellidos, a ultima 

bora, para inconscientes reduccoes orcamentarias — 

ergue pressurosa louvores patrioticos aos que, corajosa 

e energicamente, como vos, cumprem com severidade 

a lei e procurao com sinceridade salvar a Republica, 

mesmo a custa das mais penosas e afflictivas difficul- 

dades impostas,impiedosamente, ao modesto lar domes- 
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tico de muito cidadao encanecido no servigo publico, e 

depauperado pela luta quotidiana contra as agruras 

dos interminos sertoes de nossa Patria. 

Assim fosse, Sr. Ministro, para bem publico, o yosso 

heroico exemplo imitado lealmente; e nao vissemos — 

mais pungidos pela desillusao do que alvoroeados pela 

indigna^ao — succederem-se as aposentacoes de ho- 

mens validos que se nao pejao, ao que parece, de esten- 

der da esquerda mao mendicante, ao tempo que da 

direita empunhao virilmente arm as poderosas de luta 

pela vida. .. 

E o que mais doe — por que nao dize-lo, imitando a 

vossa nobre franqueza, nem por isso desrespeitosa? 

— o que mais doe e ver-se factos taes repetidos diaria- 

mente, na beatitude da consciencia satisfeita, pelo 

mesmo governo que, no cumprimento desapiedado da 

lei, nao vacilla em arrancar bruscamente o pao aos 

filhos de leaes e antigos servidores do Estado, cujas 

condicoes physicas e habitos demasiado burocraticos, 

os inhabilitao quasi totalmente para a luta pela vida, 

cada vez mais temerosa, cada vez mais cruel, cada vez 

mais brutal.. . 

Continuai, porem, vos, Sr. Ministro, inflexivel na 

senda patriotica qu^ tao brilhantemente incetastes, 

forte pela conviccao de que mais vale a unidade de nma 

consciencia esclarecida do que maiorias inconscientes. 

As leis sociologicas, embora ainda mal comprehend]- 

das para uma applicacao conveniente e bem orientada, 

sao indubitavelmente tao inflexiveis em sens effeitos 

como as astronomicas e as biologicas; o futuro e, pois, 
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daquelles que, como vos, presentem* com a clarividen- 

cia de uma intelligencia lucida ebem apparelhada, que 

se a politica precisa ser experimental, nao pode todavia 

ser caprichosa e anarchica. 

Aceitai, por tanto, as sinceras homenagens e as cor- 

deaes felicitagoes do Conselho Director do Chth de 

Engenharia, e, particularmente, as dos humildes 

collegas que tem, neste momento, a satisfacao e a honra 

de representa -lo perante um cidadao que tem sabido 

ser Ministro, em um regimen que precisa, e ha de ser, 

republicano. 

Do Jornal do Commercio de 7 de Setembro de 1897. 
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