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CAMARA DOS DEPUTADOS 

0 SR, DUNSHEE BE ABRANCHES [movimenlo de aiteHQao) 

repLlo ainda corn raaior fervor patriotioo, para nos todos, os Brasi- 
leiros, nao 6 niais um nome, 6 um symbolo 

Marco fulgente da nossa historia politica, duas geraqOes succes- 
sivas 0 glorificaram. Nenhum outro tem fallado mais de perto ao co- 
raqio popular. De cidade em cidade, de valle em valle, de sertao em 
sertao, foi passando como am liymno de amor, de paz e de esperanqas. 
(Muito hem.) 

Atrav6s das negruras da escravidao, paiietrou nas senzalas, 
braiidiu nos eitos, vibrou at6 iios reconditos sombrios dos quilombos, 
gravado nos cora^Oes das mies, illumiiiando o sorriso das crianqas, 
como 0 primerro albor da liberdade. {Applauses.) 

Pelos palacios, nas casas dos grandes senhores, A consciencia dos 
poderosos e dos nobres, soon ainda mais forte, matando todos os 
odios, extinguindo os preconceitos todos, como o libertador da patria, 
como 0 Salvador da honra'nacional. (Muito hem.) a 

Em torno delle, a traditjio craoii a leiida. Niiiguam mais o es- 
queceu. De labio ern labio, uma revoada de bjn^aos abriu em sa- 
grada umbella todas as almas, como um resplendor eterno &. sua 
gloria. E, quando um dia pareceu a todos que era chegado o mo- 
mento de passar de facto a immortalidade, elle nao se deixou en- 
cerrar em um tumulo: resistiu e perpetuou-se em nma segunda vida, 
[Muito hem-, muito hem.) 

Assim fallando, Sr. Presidente, e assim me exprimindo, no me- 
moravel debate sobre o condominio da Lagoa MIrim, eu nao pod ia 
deixar de vir hoje a esta tribuna, responder o discurso do honrado 

vrepresentante do Districto Federal, o Sr. Barbosa Lima, cuja ausencia, 
neste instante, muito lamento. 

Nao que receiasse que os seus ataques pudessem abalar sequer 
de Icve a f6 e o verdadeiro culto de um povo por quem ji vive im- 

— Sr. Presidente, Rio-Branco, ja o disse uma vez, e agora o 

f 
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mortalizado em vicla na gratidao naeional. E attpntar, senhores, hoje 
em dia contra o nome e a obra dc Rio-Bi-aiico, h como que ferir no 
proprio coratjao a nacioualidado brasiloii'a ! 

Mas devia esta homenagem ao illustre Sr. Barbosa Lima, que 
alvejou tao injusta e acerbamente o nobre Ministro das Rela(;Oes Ex- 

teriores, porque S. Ex. 6, de certo, uma das figuras do niaior destaque 
nas filoicas da opposicao desta casa. 

Na verdade, parapliraseando o coticeito do nobre Deputado a 
respelto do Sr. Oliveira Lima, eu poderia dizer tambem que S. Ex. u, 
nao urn Embaixador, mas o Chancellef da intellectualidade indigena, 
E, ji (jue 0 nobre Deputado aprecia tantodar o tratamento de Alteza 
aos servidores mais illust;-es e abnegados da nossa patria, eu lembraria 
que S. Ex. b tambem um dos principes da palavra fallada e aqui, no 
seio do Parlamento, 6 quasi uma Majestade. 

Demais, ha IS diasja, quese vem annunciando o formidavel 
diseurso com que S. Ex. pretendia anniquillar os feitos do Sr. Barao 
do Rio-Branco; ha oiitros tantos se afflrmava, levara S. Ex. a coor- 
denar os materiaes, longos mezes accumulados para essa portentosa 
obra de destrulQao. 

0 Sr. Pedro Moacyu — V. Ex. me permitta um aparte : o 
Sr. Barbosa Lima resalvou uma grande parte da obra do Sr. Barao 
do Rio-Branco. 

0 Sr. Du.nstiee de ABRA^iCHEs — Dous feitos apenas — as Missoes 
e o Amapa... • 

0 Sr. Antunes Maciel — Ji nao 6 pouco. 
0 Sr. Dunshee de Abranches — E' muito pouco para quem conta 

OS dias de vida por servicos memoraveis a patriate tem seu maior 
padrao de gloria no Tratado do l^etropolis. 

0 Sr. Antunes Maciel — Nao me parece qne tenha sido so 
isso... 

0 Sr. Dunshee de Abraivches — Murmurava-se at6, maliciosa- 
mente, que, do al6m-mar, S. Ex. liavia recobido um precioso ar- 
chivo, cuidadosamonte architectado com docnmentos preciosos, iwr 
um diplomata quo se nao pode accommodar com os moldes e as dou- 
trinas do emerito Sr. Ministro do Exterior. 

0 Sr. Antunes Macfei, - Sem duvida o Sr. Barbosa Lima nao 
tinha parte nesses boatos... 

0 Sr. D[J^SHEE DE Abranches — Nein eii o disse. 
Mas, Sr. Presidente, nesta hora dolorosa, como S, Ex. tem por 

habito dizer, em que o espirito demagog-ico procura arrastar para a 
anarchia a nossa politica interna, o diseurso do nobre Deputado, 
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■TAno DO .maranh;^ 
principalniente na sua parte final, tem sido tornado como um toque 
de alarina para que, a ossa aiiarchia interna, "^venham juntar-se 
ainda para inaior desgraqa as discordias internacionaes. E S. Ex. 
mesmo, espirito esclarecido e superior, que todos adrniramos, S. Ex., 
estou certo, ao deixar hontem esta Camara, recolhendo-se ao re- 
cesso amantissimo do seu lar, no silencio do seu gabinete de tra- 
balho, se se recordou do que aqui disse e blasphemou, seiitiu que, 
procurando diininuir a sua patria perante o estrangeiro para amos- 
quinhar o Sr. Barao do Rio-Branco, S. Ex. como que se diminuiu a si- 
proprio. 

Perguiito, entretanto, a Camara : qual foi o material com que 
S. Ex. se apresentou na tribuna para fazer a campariha do des- 
truicao do Sr. Barao do Rio-Branco ? 

0 Sr. Antunes Maciel — De destrulQao, iiao apoiado ; de *apro- 
ciacao de certos actos de S. Ex. 

OSr. Dunshee de Abranches — Qual foi o material ? Um I'ivro 
do Sr. Senador Gonzilez, locubracoos littorarias do Sr. Oliveira 
Lima, um exemplar do relatorio do Miiiisterio dos Negocios Estrangei- 
ros da Franqa, retallios de jornaes e, fuialmente, como Alcorao, 
para a pr6dica final, a Prema do Sr. Zeljallos. 

Desarticulado, por6m, o brilhante discurso de S. Ex. (para usar 
de lima expressao que tanto eraprega nesta Camara), procurando des-' 
pojal-o das pompas da sua inexcedivel eloquencia, que fica de todas 
as acciisacOes formuladas pelo nobre Deputado contra o Sr. Barao 
do Rio-Branco ? 

Na impossibilidade de ter na Integra o discurso que S. Ex*, leu 
em grande parte na tribuna, jwrque iiao foi ainda publicado no 
Diario do Congresso e em jornal algum desta Capital..., 

0 Sr . Paula Ramos — Mas V. Ex, assistiu com muita atten^ao 
ao discurso. 

OSr. Dunshee de Abranches—... eu tivede me reportar apenas. 
as notas que aqui procurei tomar com todo o ciiidado tlurante a sua 
longa ora^ao. , 

Assim 6 que pude dividir em 12 artigos o seu formidavel libello. 
Sao dies: 

1.° 0 caso dos relatorios ; 
2." Os mysteries do Itamaraty, nada se publicando sobre trata- 

^os e outros actos internacionaes, que vivem inteiramente ignorados 
pelo Congresso, e arranjando-se atdi, no Ministerio do Exterior, uma 
formula incisiva e secca para os pareceres das CommissOes de Diplo- 
macia do Senado e da Camara dos Srs. Deputados ; 
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3.® A transformaQao dosnossosdiplomatas cm md^os de recado ; 
4.° 0 inilitarismo e as id6as imperialistas do Sr. Rio-Branco; 
J. As despezas do Ministerio das Rela^Ocs Exteriores crescendo 

proporcionalmente ao augmento de renda dos Consulados; 
0.° Os ciiimes ridicules de Chancellaria, mantendo iinia atmos- 

phera antipathica entre o Brasil e a Republica Argentina; 
7.° Ter levado o Sr. Barao aodesespero o Sr. Piza e Almeida; 
8.° Ao desespero estar levando o Sr. Oliveira Lima ; 
9.° Trazer boycottado (6 neologismo de S. Ex.) em Berna o 

Sr. Olyntho de Magaliiaes e ter desgostado o Sr. Assis Brasil, at6 
afastal-o do Corpo Diplomatico ; 

10." Haver nomeado o Sr. Dr. David Campista para a Lega^ao em 
Copenhague, apezar de snas id6as civilistas, e, em menos de um anno, 
transferil-o para Paris; 

11." Subvencionar a Agenda Americana o adoptar para a 
imprensa o programma do Sr. Campos Salles; 

12." Finalmente ter considerado persona grata o Sr. Godoi, 
citie escreveu um livro contra o Brasil a proposito da guerra do Para- 
guay, desse Paraguay com que o Sr. Visconde do Rio-Branco jd quiz 
presentear um dia a Argentina. 

Sao estes os principaes artigos do liballo. Em torno dalles tudo 
o mais sao variaqOss de themas dentre os quaes o mais volumosona- 
turalmente 6 o Sr. Ministro Oliveira Lima'. 

Analysando, totlavia, um por um, esses itcns do libello formulado 
pelo illustre representante da Capital Federal, comecemos pelo' caso 
dos relatorios... 

Sobre este magno assumpto, o eminente Sr. Barbosa Lima con- 
sultou duas autoridades, — Eduardo Prado e o Senador argentino 
Sr. Gonzalez. 

Quanto a mim, confesso a Camara, impressionado ja ha alguns 
annos, com esta insistente campanha do Sr. Barbosa Lima sobro a 
distribuiQao dos relatorios do Sr. Bario do Rio-Branco pelos Do[)u- 
tados e Senadores da Republica, um bello dia imaginoi estudar a 
materia e acabei deliberando nao consultar o livro de Eduardo 
Prado ou o precioso volume do Sr. Senador Gonzalez, mas jjrovocar 
sobre o caso o pronunciamento da nossa modestp, mas donta Coui- 
missao de Constituiijao e Justi(ja. 

Foi assim que elaborei uma proposta de lei, fazondo-a preceder 
de uma longa justificaqao do motives. 

Passou-se isto em d909 e escrevi entao sobre o men projecto 
uma longa justificaQao que passo a lor d Camara do manoira a 
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ver so chega afinal ao rccinto o ilhistro Depiitado pela Capital 
Federal, o Sr. Barbosa Lima, a quern estou tendo a honra de respon- 
der [M) : 

« 0 voto vencido, lavrado pelo Sr. Deputado Barbosa Lima, no 
parecer do Finauqas, sobre o projecto fixando a despeza do Ministerlo 
das Relaq.oes Exteriores, para o exercicio de 1910, despertou-iios a 
curiosldade de estudar as origens e a extensao do preceito constitn- 
cional attinente aos relatorios dcs Ministros de Estado no regimen 
dominante. 

«Na Gonstitiiiq.ao de 24 de Fevereiro, um unico periodo'a este 
assumpto se refero — a segunda parte do art. 51. Reza este: « Os 
« Ministros de Estado nao poderao comparecer as sessoes do Congresso 
<< e s6 se coramunicarao com elle por escripto, on iiessoalraente em coti- 
« ferencias com asCommissoes dasCamaras. » 

« E termina : « Os relatorios annuaes dos Ministros serdo dirigidos 
« ao Presidcnte da Republica c distribuidos por todos os membros do 

Congresso Nacional. » 
«Uma das maiores preoccupat;oes, pal'a nao dizer a. principal 

caracteristica das id6as politicas e senfmentos patrioticos dos esta- 
distas que formaram o Governo Provisorio, e da maioria republicana 
presidencialisla, que dominou e dirigiu o Congresso Constituinte, foi 
sempre imprira!r as novas instituiqOes imphuitadas no Brasil, um ca- 
racter decisive de franco e completo expurgo das praticas parlameii- 
tarlstas, que a m6r parte delles tanto ha\iani combatido e condem- 
nado a Monarchia. Estabelecer o governo do urn s(3; dar ao Prosi- 
deiite da Republ'.ca a responsabilidade exclnsiva do Poder Execntivo ; 
abolir o regimen das interpellacjOes e das moqoe? de confianqa, 
evitar inteiraraente aos .Ministros de Estado o contacto directo, por 
qualqaer pretexto, corn o Poder Legislativo, vedando o sen compare- 
cimento nas Gamaras, tornando-os inelegivcis ao Congresso Nacional 
0 decretando-llies a perda do mandato de Senador on Deputado, ao 
serem inv'estidos da directjao das secretai'ias rniiiisteriaes.. .tudo isto 
mostrou s3mpre bem claro, atrav6s de mernoraveis debates, o espirifo 
radical, que imperou no seio da primeira assemblea republicana e se 
asslgnalou triumphante nos preceitos fundanientaes da carta de 24 de 
Fevereiro. Os Ministros flcaram reduzidos a simples agentes do Presi- 
derrte da Republica, irresponsaveis polos consellios a estes dados e 
jip'enas passiveis da I'esponsabijidade dos sens actos nos delictos quali- 
ficados em lei. Os seus relatorios, ipso facto, perdcram a importancla 
innnodiata nas ri laqoes do Poder Execntivo'com o Legislativo; e, ao 
contrario do quo se dava na Moiiai'cfiia, passaram a ser, qnando 
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muito, peqas subsidiarias da Mensagem, em que, segiiiido o § 9° do 
art. 48 da Constituiqao Federal, o Presideiite da Republica 6 obrigado 
a « dar conta annualmente da situacj.ao do paiz ao Congresso Nacioiial, 
iiidicandolhe as providencias e reformas urgentes », exigidas pelo paiz 
e que <( remettera ao secretario do Seiiado no dia da abartura da 
sessao legislativa. 

« Effectivamente, no projecto da Commissao nomeada pelo Go- 
verno Provisorio para formular as bases da ConstituiQao, entre as . 
attribuiqOes privativas do Presidente da Repubiica, incluira-se a de 
«installar o Congresso Nacional, por meio de Mensagem, que lera ou 
maiidara ler por qualquer dos sous secretarios, na qual expora 
minuciosamente o estado dos negocios publicos, internes e externos, 
indicando ao mesino tempo as medidas que julgar convenientes. 
A' Mensagem acompanhardo os relatorios das differentes repartic-des 
ministeriaes n {§ 4° do art. 54). Impunlia-se assim ao Chefe do Estado 
a obrigagao expressa de juntar a Mensagem inaugural das sessOes 
legislativas os relatorios ministeriaes, ao mesrao tempo que se llie 
perraittia comparecer a solemnidade em pessoa ou representado por 
algum dos seus secretarios. 

« 0 Governo Provisorio, entretanto, achara que aquellas do- 
cumentos pertenciam, antes de tudo, a vida domestica do Poder Exe- 
cutivo, como uma prestacao de contas dos seus auxiliares de admi- 
nistracjao, isentos, inteiramente, de quaesquer dependencias ou subor- 
dinaqoes ao Poder Legislative ; e, dando nova redacqao a esse dis- 
positive, supprimiu-lhe especialmente a parte final, impondo apenas 
ao Chefe do Estado o dever de « dar conta annualmente da situaqao 
do paiz ao Congresso Nacional, recommendando-llie as providencias e 
reformas urgentes em uma Mensagem, que remettera ao secretario 4 
do Senado, no dla da abertura da sessao legislativa. » 

0 Congresso Constitiiinte manteve o mesmo pensamento, substi- 
tuindo somente no artigo o verbo — recommendando por indicando — 
para que se nao attribuisse ainda ahi qualquer caracter de subalter- 
nidade do Congresso Nacional ao Presidente da Repubiica. 

Em conclusao, pela lettra constitucional, o Poder Executive, nas 
sua3 relaqOes com o Legislative, so ficou obrigado a enviar-lhe, na 
abertura das sessOes do Congresso Nacional, um documento com a 
indicaqao das providencias e reformas urgentes de que carecer o Go- 
verno : a chamada Mensagem inaugural dos trabalhos das Camaras. 
0 legislador constituinte cortou assim, mais uma vez, um pretexto de 
se irem revivendo, pouco a pouco, as praxes do antigo regimen, ima- 
ginando o Congresso quo os relatorios ministeriaes fossem peqas indis- 
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ponsavcis a sua esphera de accjao, ou ao seu funccionamento e aca- 
baiido um dia por dar aos Miiiistros uraa figura parlamentar que a 
indole'do systema institucional adoptado absolutamente repelle. 

A Gonstituicjao Republicana Brasileira ainda nesse ponto seguia a 
risca a doutrina norte-aniericana. 

« Os Miiiistros de Estado, escreve Aristides iMiltoii (para rino ro- 
produzir os ja muito citados commentaries de Joao Barballio), sao ver- 
dadeiros secretaries do Presidente, a quem nao cobrem com a sua 
responsabllidade ; e, por consequencia, nao dependem da conflan^a do 
Corpo Legislativo, mas apenas da confianqa do mesmo Presidente, para 
se conservarem nos seus logares. » 

Essa 6 uma das faces mais salientes por que se diiFerencia o re- 
gimen pi-esidencial do regimen parlamentar. 

A proposito, escreve o Dr. Assis Brasil {Do Gouerno prcsidencial 
na Republica Brasileira): « A unica dift'erenqa essenclal entre os dous 

systemas 6 que no parlamentar ha penetraqao reciproca dos Poderes 
Executlvo e Legislativo; no presidencial, separaQJo entre os ditos Po- 
deres, tanto quanto existe entre cada um delles e o Judiciarlo ». 

« Realmente, o systema parlamentar impSe a influencia do Poder 
Legislativo sobre o Poder Executivo. 

« Exprimindo-se a respeito dos pontos por que os dous systemas 
distingtiem-se, um publicista observa « que no parlamento ha Minis- 
«tros cuja missao quasi consiste em fallar, ao passo que no preiidea- 
" cial estao elles destinados a reprasentar o papel de ,mudos.» 

0 contrario occorre na Republica Argentina, onde a Constitu cao 
no seu art. 90, estabelece que «logo que o Congresso abra as suas' 
SBssdes, deverdo os Miiiistros de de.tpacho apresentar relatorio' miiiu- 
cioso do estado da Na(;.ao, na parte relativa aos negocios de suas re- 
spectivas pastas )>. Mas, alii, os Ministros teem o direito de comparecer 
as sessOes das Camaras e tomar parte nos debates, podendo estas, por 
S3U turno, exigir a sua presemja iias discussoes parlamentares. 

Supprimindo, entretanto, a parte terminal do paragraplio, em 
que, pelo projecto da Constitiii^ao dos Estados Uiiidos do Brasil elabo- 
rado pela commissao presidida por Saldanha Marinho, se dispunha 
sobre a obrigaQao de enviar o Chefe do Estado, na abertura do 
Congresso Nacional, os relatorios dos Ministros appensos iL mensagem 
presidencial, o Governo Provisorio, nos decretos ns. 510, de 22 de ju- 
nho e 914 A, de 23 de outubro de 1890 ; e, mais tarde, o Congresso 

Constituinte, somente se pronunciaram sobre o assumpto no capitulo 
referente aos Ministros de Estado. Naquelles decretos, rezava o art. SO: 
" Os Ministros de Estado nao poderao comparecer as sessoes do Con- 
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gresso e so se communicarao com elle por escripto, ou pcssoalraente 
com as commissoes das Garaara.» E coiicluia ; «.0s relatorios an- 
nuaes dos Miiiistros serao dirigidos ao J^rcsidento da Repiiblica o 
communicados por este ao Congresso.. 

A Assembl6a Constituiute, adoptando uma emeiida subscripta por 
Julio de Castilhos, o outros, modificou este ultimo pei'iodo ; redigiu-o 
inais de accordo com a pura doutrina presideucialista e, dispensando 
o Cliefe de Estado de mais um acto, que se podesse afigurar de parla- 
mentarismo, assim se exprimiu ; « Os relatorios annuaes dos Miiiis- 
tros serao dirigidos ao Presideiito da l\(i[)nh\\cs. a disti'ibuidos por todos 
OS membros do Congresso ». 

A simples redacr^ao deste paragraplio, 6 certo, presupp5e, a pri- 
meira vista, a existencia do um artigo anterior em que se dispuiiha 
sobre essa matei'ia, estabelecendo-se as liiilias geraes dessas exposi- 

(jOes, em que os Miiiistros devam descrever a marclia e as iiecessidades 
dos serviqos dos departamentos admiiiistrativos a seu cargo. Assim 
nao acontece: iiao lia iia CoiistituiQfio de 24 de Fevereiro um outro 
artigo que se reflra mais directa ou detalliadamente aos relatorios mi- 
ll isteriaes. 

Nao nos deteremos, todavia, a examinar se em face do texto con- 
stitucional, e ou nao obrigado o Presideute da Republica a mandar 
anmmlmente publicar e distribuir pelos membi'os do Congresso esses 
documentos, (jue, embora aniuiaes, em primeira mao llie pertencem, 
elaborados como s3.o por agjntes da sua immediata confiancja 
e unica subordinaqao, ii-responsaveis polos actos pralicados em nome 
do Cliefe do Estado. • , 

Os-relatorios ministeriaes, poriim, nao representam pe^as essen- 
ciaes e indispensaveis, (juer ao bom andamiinto dos trabalhos legisla- 
tivos, quer a confecQao das leis. 0 Goveriio I'rovisorio e, com elle, o 
legislador constituiute, fazendo desapparecer do projecto primitive de 
ConstituiQao da Republica, o dispositive que maiidava juntar taes 
documentos a Mensagem presidencial iia aVjertura do Congresso Na- 
cional, deixaram bem claramente estabelecido que so esta deveria 
servir de roteiro, mesmo assim indirecto, a livre e soberana acijao do 
Poder Legislativo. 

As exposigOas annuaes do depositario do Poder Execulivo nos 
governos de um so, como o 6 no regimen presidencial, que adoptamos, 
nao podem ser comparadas as fallas do throno do systema parlamen- 
tar do Imperio, na abertura das Camaras. 0 monarclia nao era o Po- 
der Executive. Nao tiiiha responsabilidades directas. E, se entre nos, 
por caminlios oppostos, os dous imperadores que tivemos chegaram a 
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ser (So facto b Goveriio, pela fraqiieza de imuitos dos sens Ministros, 
a culpa foi menos delles do que dos representantes da Naqao, tao 
iaceis eiitao, como hoje, em abdicarem de suas prerogativas 
constitucionaes. 

DeJegaQuo iniraedsata das Camaras, os Ministerios no regimen de- 
caliido, eram os depositaries transitorios da confian^a das inaioria 
parlamentares. As funcijOes governamentaes eram mais simples, mais 
limitadas, e intiraamente ligadas a vida politica e as mutacSes parti- 
darias da representacap nacional. 

A falla do throno, de anno a anno, lora cahindo no rol das cousas 
sediqas do ritual monarchico, excrescencia tao inutil, qiirio I'idiculo ja 
se tornara para o povo o vestuario com que a tradiqao constrangia o 

imperante a presidir a essa antiquada solemnidade. 
0 discnrso da Coroa, desde o estylo at6 as id6as, era sempre o 

mesmo. Ilavia phrases classicaspara todos os momentos politicos, uina 
Jiiiguagem symbolica para todas as difficuidades internas on para as 
mais perigosas complica(;Oes internacionaes. Uma ou outra vez ape- 
uas, um periodo vago e velado, exprimia, um pensamento novo de 
governo, ou deixava transparecer uma aspirac^ao nacional. 

Nao podem ser assiiu as mensagens do chefe de uma Repnblica 
pres.dencial, personagem que exprime o centi'o activo de toda a vida 
political administrativa do paiz. 

Ac ro,unir-se annualmente o Poder Legislativo, o Presidente da 
Republica, em vez de cumprir um cerimonial, tern de exercer nma 
funcqao politica da mais alta relevancia e resp^nsabilidade. Nao tem 
de obedecer a norraas ja estabelecidas, repetir o que ja disse ou o 
que OS outros disseram ; forraular desejos vagos e indeterminados ; 
ladear questOes ou apresentar problemas sem soluQao; pedir pouco e 
nada ou pouco lembrar; cm uma palavra, transformar-se de agente, 
<iue constitucionalmente 6, em executor passivo das dellberaroes das 
Camaras. 

Tal procedimento, alem de pernicioso para a causa publica, 6 
nicompativel (!om o regimen que adoptamos. 

0 papel do Presidente de uma confederacjao democratica como a 
nossa 6 0 do cerebro na organiza(jao animal; director supremo da 
economia brasileira e interprete consciente dos desejos da na(;ao e da 
vontade dos outros Poderes que, sem Ihe violar a independencia, li- 
mitam-llie as accoes. 

A Mensagem da .abertura do Congresso dove ser assim uma sy- 
iiopso intelligente e clara, do que fez ate ao momento o Poder Ex- 
fifiutivo e nma exposirao franca, rainuciosa e competonte do quo pro- 
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tende fazer c as medidas que necessita ])ara o bom cxito do sou 
prograrama de governo. 

Deinais, nada impede cjue o Gliefe do Estado deixe de mandar 
divulgar um relitorio ministerial, com que nao coticorde ou que con- 
tenha materia que se llie affigure da mais absoluta reserva no mo- 
monto. 

At6 hoje, pelo que sabemos e temos iudagado, nao houve uma 
medida votada pelo Coiigressq, rogulando o preparo e a apresentacao 
nos relatorios dos Ministros, de moclo a evitar, per exemplo, que, 
admittida mesmo a hypothese de que teiilia o Poder Executivo obri- 
gacio de os enviar annualmente a todos os Senadores e Deputados, so 
cheguem elles as maos destes nos ultimos dias das proi-ogaqoes inevi- 
taveis dos trabalhos legislatives. 

A propria lei n. 23, de 30 de outiibro do 1891, organizando os 
serviQos da administraqao federal, estabelece o modo de se fiizer a 
distribuicjao destes polos diversos Ministerios creados, da moldes para 
se confeccionarem e se expedirem certos actos do Poder Executivo, 
dispoe at6 sobre a conducta a ser seguida na celebracao dos tratados, 
convenq,oes e ajustes diplomaticos ; mas nem uma so jtalavra contdm 
sobre os relatorios presidenciaes. Tiio pouco a lei de rcspoiisabilidade 
do Presidente da Republica indue a falta de distribuicao destas pe(;as 
officiaes entre os crimes, cm que possa incidir o Chefe de Estado ; 
pelo contrario, faculta-lhe negar a exhibicJlo de documcntos, que uma 
ou outra Camara solicitar, desde que haja segredo. 

Assim pensando,^ormulei entao uma proposta de lei — comoja 

preveni a Camara — para servir apanas de base ao proiiunciamento 
da Commissao de Justica sobre tao iiiteressante cpiestao. 

0 meu projecto era assim redigido [le); 
" 0 Congresso Nacional decreta : 
« Art. 1.° Os relatorios arinuaes dos Ministros de Estado, sobre os 

serviQOS a seu cargo, serao dirigidos ao Presidente da Republica o 
distribuidos por todos os membros do Congresso Nacional na abertura 
de cada sessao legislativa ordinaria. 

« Paragrapho unico. Ficam exceptuados da ultima parte desta dis- 
posi(;.ao os relatorios que contiverem materia do ordem reservada, s6 
sendo dados k impressSo e 'distribuidos no momento julgado opportuno 
pelo Poder Executivo. Desse seu acto, o Presidente da Republica dara 
as razOes, em Mensagem especial, ao Poder Legislative. 

<1 Art. 2." Revogam-se quaesquer disposiqOes em contrario." 
A Commissao de Justica pronunciou-se sobre este meu projecto ; 

e, depois de grande controversia entre os seus membros, adoptou-o 
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em doutissirao parecer, redigido pelo illustre representante do Pari, 
0 Sr. Justiniano Serpa, protestando apresentar um substitutive 

quando entrasse em 2''discussao no plenario. 
Mas demos de barato que o Sr. Barbosa Lima tenha carradas 

de razao nas suas reclamaqOes, e imaginemos que o Ministerio das 
Rela(;5es Exteriores tenha faltado, na phrase de S. Ex., ao cumpri- 
mento do dispositive constitucional. Entra ahi em acqao o segundo 
item do seu formidavel libello ; a faita dos relatorios fazendo au- 
gmentar ainda mais os mysterios do Palac'o Itamaraty, nSio se dando 
coiita senao superfunctoriamente ao Congresso Nacional dos tratados 
e de outros actos interiiacionaes, praticados pelo Sr. Ministro do Ex- 
terior, e at6, para que nada se saiba, impondo-se as CommissOes de 

Diplomacia, da Camara e do Senado, formulas seccas, em meia duzia 
de palavras, para a redacqao dos pareceres sobre conveiiios sujeitos i 

delibera(jao do Poder Legislative. 
Si. Presidente, quando o Sr. Barbosa Lima emittiuesta accusaqio 

eu fui 0 primeiro a protestar, e protestei recordando a S. Ex. o que 
se passou nesta Casa com os diversos tratados de que tive a honra de 
sei relator. Eis aqui a que se reduzem os processes mysteriosos do 

^51. Rio-Brance sobre os accerdos internacioiia;^s submettidos a debate 
e approva<}3.o do Congresso ( Mostra um livro }: 

"I arecer da Commissdo de Diplomacia e Tratados da Camara dos 
Deputados sobre o tratado de timites com o I'erii, concluido no Rio de 
Janeiro a 8 de setembro de l909.» A formula do Itamaraty, de se 
darem os pareceres em meia duzia de palavras, reduziu-se a esta 
M^moi ia completa, sobre as negociaqoes, acompaiihadas de.impor- 
tantes documentos, al6m da doiis mappas; memoria que foi aqui 
muito discutida, em diversas sessOes secretas ( Coiuiinia a ler ): 

"Parecer sobre o Tratado de Commercio com o Ecuador, de iO de 
maio de m7», acompanhade tambem de uuia Memoria, por mim redi- 
gida, sobre todos os convenios de Navegatjao e Commercio, celebrades 
eutre e Brazil e diversos paizes, desde a culonia ate os nossos dias. 

Aqui esta mais outro parecer meu sobi'e o Tratado de limites com 
a Colombia, assignado em Bogota a n de abrd de mi (Mostrando um 

A16m disso, a Camara deve ter lembraui^a ainda do lumineso 
trabalho elaborado pelo actuaj Ministro do Interior, o illustre Sr. Ki- 
v^adavia Corr6a, sobre o Tratado da Lagoa-mirim, exposi^ao brilhan- 
tissima, acompanhada de copiesa documentaQSo, e do Tratado do 
Acre, de que foi relator o Sr. Gastae da Cunha, que escreveu um 

parecer nao menos notavel. Emflm, Sr. Presidente, todos os votes 

impresso). 
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que esta e a outra Camara teem produzido sobre tao impartantes 
actos internacionaes, ahi estao demostrando a larga publicidade que 
0 Sn Barao do Rio-Branco da sempre aos seus feitos diplomaticos, e 
todoselles attestando a somma enorme de serviqos que S. Ex. tem 
prestado 4 Na^ao. 

A16m disso, se os pareceres da Camara fossem omissos, a culpa 
seria della mesma; e, se algum tratado iiao foi publicado, e iiao 
existe nos Annaes, ainda Ihe cabe a responsabilidade, assim como llie 
pertencem exclusivamente as resoluijoes que quasi invariavelmente tem 
tomado de so se manifestar sobre esses conveiiios em sessSes secretas. 

Entretanto, por parte do Ministro das Relagoes Exteriores tem 
havido at6, como aconteceu uma vez, precipitai^ao era dar publicidade 
a esses actos. 

0 Sr. IniNEU Machado — Quando a Camara nao ordena essas pu- 
blicaqSes 6 porque o Governo se oppoe ; essa 6 a praxe. 

0 Sr. Dunshee de Abrancues — Aiiida nap houve durante a 
gestao do Sr. Barao do Rio-Branco urn so tratado que naotivesse sido 
publicado. S. Ex. cite urn so, se puder. 

0 Sr. Irineu Machado — Alguns foram publicados com desobe- 
(liencia ao parlamento, apezar da ordem em contrario da Secretaria 
do Senado. 

0 Sr. Dunshee de Abranches — Nao. V. Ex. esta enganado. Isso 
, foi dito com referenda a publicaqao de um tratado, o de limites com 

a Colombia, mas nao havia fundamento para a queixa que, da tri- 
buna, formulou entao o illustre relator da Commissio de Diplomacia 
do Senado contra o director do Diario do Congresso, a quem ello 
probibiu a publicaqao do tratado. Este appareceu nao no Diario do 
Congresso, e sim no Diario Official, sob a rubrica — Mlnisterio das 
RelaqOes Exteriores. Nao era um tratado secreto, e o Poder Executivo 
tem 0 direito de fazer. inserir no Diario 0/7ict(i/os actos que jiilgue 
dever tornar publico?. 

Formulando essas accusa(;oes. Sr. Presidente, o nobre Deputado 

Sr. Barbosa Lima affirmou a Camara que ,nada se publicara sobre a 
Acta firmada no Rio de Janeiro a 15 de agosto de 1910 entre o Brasil 

e a Republica Argentina, a proposito do chamado « caso das bandeiras » 
Essa Acta foi publicada no Diario Official de 19 de agosto de 1910 

e, no mesmo dia ou no dia seguinte, per quasi todos os jornaes desta 
cidade. 

Assegura ainda S. Ex. que nao foi dado a lume o tratado de 
arbitramento com a Argentina, so conhecido atrav6s do discurso em 
que 0 Ministro paraguayo Sr. Godoy apresentou as suas credenciaes 
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aoSr. Marechal Hermes da Fonsoca. Pois S. Ex. equivocou-se mais 
■uma vez: esse tratado foi publicado no Diario Olficialde 115 de Janeiro 
de 1909, depois de subraettido a approvaijao do Congresso NacipoaL 

Daclarou ainda o nobre Deputado que nada se explicou sobre o 
tratado de coraraercio com a Argentina. Mas isso 6 muito natural, 
porquanto esse tratado nao existe. 

Sobre um accordo commercial, 6 sabldo que se devem oavir em 
-primeiro logar os Ministros das Finanqas dos dous paizes interessados. 

Depois de um largo estudo feito pelos titulares dessas pastas, so 
entao e que os ministerios das RelaqOes Exteriores podem dar eomego 
as negociaqoes definitivas. - . 

Admira, Sr. Prosidente, que o Sr. Deputado Barbosa Lima, tao 
versado nas cousas diplomaticas, venha levantar tanto ruido sobre o 
que pensa ser a inercia do Governo em face de nossa jwiitica econ&inica 

. 0 commercial. . . ' 
Seria isso desconhecer todo o passado politico da,nossa patria. 
.\inda no anno findo, respondendo a illustre collega, que se 

occupara aqui da questao, eu dizia; 
« Se 0 Brasil, a semellianga do que lia feito para com os Estados 

da America do Sul, quasi todos ribeirinlios seus, naO tem promovido 
ou acc(3itado pressurosamente, nos ultimos tempos, a celebragao de 

"#atados de commercio com outros povos com que mantem relaqoes 
internacionaes da mais alta monta, nao 6 que , alimente pouco desejo 
de as estreitar ainda mais ou nao queira abrir mais largos e seguros 

escoadouros aos seus productos. 
« 0 iiosso paiz,por6m,ainda nao possue a sua geographia commercial 

perfeitamente conhecida e elaborada. Os nossos servi^os de estatistica, 
especialmente sob o ponto de vista mercantil, sao imperfeitifeimos. 

« Nao podemos adoptar ate hoje um systema de tarifas capaz de 
resistir as multiplas exigencias das nossas incertas e sempre crescen- 
tes necessidades economicas para as prender a immobilidade das 
clausulas de um conveiiio internacional a prazo fixo e determiiiado. 
As diiliculdadas de transporte e as grandes distancias, que separani 

- OS povoados uns dos outros, mui penosamente nos poderao dar uma 

idea exacta da capacidade productora de cada zona e os seus inte- 
. resses industriaes e agricolas em jogo, de modo a evitar que uma me- 

dida da grande importaucia para uma regiao va arruinar de todo as 
^outras. ; > 

«A nossa marinlia mercante, monopoUzada successivauiente por 
maos iohabeis na sua maior empreza e anarcliizada a cada instante 
por uma tumulluaria e nefasta tutela aduiinistrativa, mal cliega 
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para a cabotagem nacional. As legislaqOas dos Estados, cotno o 
fazia sentir o Viscoade de Uruguay quanto as leis das provincias, por 
seu turno, seriam a cada passo difflculdades s6rias iia celebraQao dos 
convenios coramerciaes, o que ja se deu logo depois de 15 de Novem- 
bro, na Bahia, sob a administraqao Rodrigues Lima, e, em Pernam- 
buco, sob 0 Governo do Sr. Barbosa Lima. Nao possuiraos at6 hoje 
uma lei reguladora do traballio, corao ja o lembrou uma vez um 
plenipotenciario italiano. Em uma palavra, com a organizaqao eco- 
nomico-social que ainda temos, sera quasi sempre com proveitos 
nullos, senao com prejuizos certos e fataes, que nos poderemos acor- 
rentar is rigidas estipuiaqOes de um tratado commercial com qualquer 
uma das graades potencias cuja boa amizade tao carinliosamente 
cultivamos, mas em cujos mei'cados teremos de eufrentar com o ca- 
pital abundante e solidameiite constituido, o trabalho facil e barato 
e OS raeios de comrauiiicaqao numerosos e rapidos." 

A16m de que, Sr. Presidente, basta recordarmos o que nos cus- 
taram os convenios. commerciaes, que nos legaram a 6poca colonial e o 
reinado do primeiro Imperador, tendo nos de passar o tormentoso pe- 
riodo das chamadas convencOes consulares, e soffrido ate a liumilha^ao 
de ver consules com as suas bancas em nossas alfandegas, com grande 
prejuizododesenvolvimentoeconomicodo paiz, para nao nos atirarmos 
a aventuras como a que nos prendeu outr'ora as clausulas perpetuus 
de tratados leoninos que, ouqa bem a Camara, so em 1903, pela ini- 
ciativa energica do Sr. Barao do Rio-Branco, puderam ser denuncia- 
das e flcarem sem effeito. 

0 Sr. Paula Ramos — Entao V. Ex. 6 contra os tratados de 
commercio ? 

OSr. Dunshee de Abranches— Contra os tratados de commercio? 
S6 OS admitto por emquanto com os paizes ribeirinhos. 

0 Sr. Paula Ramos — V. Ex. 6 conti-a a politica commercial ? 
E' contra a corrente hoje universal ? • 

0 Sr. Dusshee de Abranches — V. Ex. nao leu, entao, o men 
livro sobre os tratados de commercio. 

0 Sr. Paula Ramos — Estou me referindo a opiniao de V. Ex., 
agora, nesta questao. Posso adiantar a V. Ex. que a Austria e a 
Italia empregaram todos os esfor^os, em 1907, para celebrar tra- 
tados de commercio com 0 Brasil. Adianto mais: que a Italia fazia 
questao, esfor^ava-se, por celebrar um tratado de trabalho junto a 
um tratado de commercio com o Brasil. 

0 Sr. Dunshee de Abranghes — E de quem foi a culpa de nao se 
ter realizado esse tratado? Foi do Sr. Barao do Rio-Branco ? 
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0 Sr. Paula Ramos — Sem duvida, porque ao Sr. Barao do Rio- 
Branco 6 que cabia a noinea^ao dos negociadores do tratado. 

0 Sr . Dunshee de Abranches — Isso me confunde, vendo um 
homem como V. Ex., tao preparado em questOes economicas e finan- 
ceiras, sustentar que o estudo dos convenios commerciaes devem per- 
tencer ao Ministro do Exterior. 

0 Sr. Paula Ramos — Isto nada tern que ver com a sciencia 
economica e financeira ; apenas demonstra a ma vontade do Ministro 
do Exterior'em celebrar tratados de commercio. 0 Governo italiano 
nomeou uma commissao encarregada de preparar as bases para tra- 
tados de commercio e de trabalho com os paizes da America do 
Sul a comegar pelo Brasii. Esta commissao funccionou ; junto, della 
0 Sr. Vieira Souto traballiou ; foram estabelecidas as bases do tratado 
de commercio; e eu pedi ao Governo do meu paiz a nomeaqao de 
negociadores para celebrar o tratado e a resposta foi: que o Brasii 
nao cogitava de celebrar tratados de commercio. Faqo esta decla- 
raqao com a responsabilidade do cargo que occupei. 

0 Sr. Dunshee de Abranches — Mas eu pergunto a V. Ex. se 
essas bases foram enviadas ao Ministro da Fazenda de entao. 

0 Sr. Paula Ramos — Essas bases foram submettidas i aprecia- 
qao do Sr. Dr. Miguel Calmon, e me entendi directamente, por 
carta, com o Sr. Presidente da Republica, o Sr. Dr. Affonso 
Penna. As bases eram perfeitamente acceitaveis, e talvez a celebraqao 
do tratado de trabalho d6sse lugar a revoga<jao do decreto Prinettie 
conforme me declarou, nessa occasiao, o Sr. Luzzatti, com quem me 
entendi. 

0 Sr. Du.-vshee de Abranches — Mas eu insisto em indagar de 
Ex., se o Ministro da Fazenda de entao enviou essas bases ao 

nobre Ministro das RelaijOes Exteriores. 
0 Sr. Paula Ramos d4 um aparte. 
0 Sr . Dumshee de Abranches — Logo, o Sr. Barao do Rio-Branco 

nao tem responsabilidade no f?.cto. 
0 Sr . Paula Ramos — Como nao, se S. Ex. 6 quern tinha de 

nomear os negociadores do tratado ? 
0 Sr . Dumshee de Abranches — Mas nao se negocia um tratado 

senao sobre as bases apresentadas. Julga V. Ex. que essas bases foram 
enviadas ao Ministro da Fazenda ? 

0 Sr. Paula Ramos — Foram enviadas ao Ministro da Viaqfto, 
para este apresental-as ao Presidente da Republica, que 6 o respon- 
savel. 

0 Sr. Duwshee de Abranches — As nossas bases? 
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0 Sr.. Paula Ramos — As bases da Italia e do Brasil. 
0 SR. Dusshee de Arrasches - Mas nao chegaram a Secretary 

das Relaqoes'Exteriores. ! 

0 Sr. Paula Ramos- A resposta negativa me foi dada por tp- 
legramma e talvez eu a conserve em original. 

0 Sr. Dunsuee de Abranches — A .resposta' tera sido dada por 
ordem do Presideute da Republica, de aecordo com o Ministro da Fa- 
zenda, que era o Dr. David Campista. OMinisteriodasRelaqoes Exte- 
riores iiao pode negociar tratados de conamercio senao sobre bases as- 
sentadas pelo Ministerio da Fazenda, e nao 6 o Ministro das Rela^oes 
Exteriores quern nomeia plenipotenciarios ; a nomeacjao 6 feita pelo Pre- 
skiente, com a referenda do Ministro das Relacoes Exteriores que em 
todo este assumpto nao foi ouvido, sem duvida porque as ba^s 
acceitas pelos delegados da Viae,ao nao agradaram ao Pres.dente da 
Republica e ao Ministro da Fazenda. 0 Minister.o do Exterior nao 
pode sem o da Fazenda negociar tratados de com.nercio menos ainda 
0 p6de fazer o da Viaqao. Posso assegurar ao notae Deputado que o 
Ministerio do Exterior nao teve conliecimento atgum da? bases pre j 

' minares a que V. Ex. se refere. 
AlBrmou ainda o Sr. Barbosa Lima que nada se puWicou sobre o. 

conflicto italoargentino, a proposito das medrdas sanitarias, tomadas 
por aquella Republica contra a invasao do cholera, no Rio da 
Prata; e accrescentou que o Sr. Barao do Rio-Branco abandonara 
nessa occasiao a Argentina para se collocar ao lado da Italia nao 

cumprindo o convenio sanitario, celebrado entre o Rras.l, a Republ.ca 
Argentina, o Uruguay o o Paraguay . 

Sr. Presidente, nada tinlia a ver com 0 conflicto italo-afgentino. 

. a nossa Cliancellaria. Estamos deante de um accordo sanitario, feito 
somente para as quatro republicas visinhas : Brasil, Uruguay, Argen- 

tina e Paraguay. Essa convenqao foi negociada aqui no Rio de Janeiro 
em 1904, da parte do nosso paiz, por dous representantes do Miiiis- 

terio do Interior, os emincntes Srs. Oswaldo Ci-uz e Azevedo Sodre. 
0 Brasil, portanto, so poderta agir dentro dessa Canvencao, assi- 

, ^nada em 12 de junlio de 1904, quando nos ja- eramos uma das 
krtes contratantes da Convengao Sanitaria Internacional de Pans, 

. de 3 de dezembi-o de 1903, na qual' a - Italia foi tambem Parte, e a 
que a Argentina nao adiieriu. A Convencao do Rio de Janeiro, como 
acabei de dizer, foi firmada em 1904, em data posterior aquella, 
celebrada em Paris. Ilouve aiiida uma segunda Convencao interna- 

cional sanitaria, em Washington, em IOCS, convencao que toi uma 
' repetiraod.'vde Paris. A esla a Brasil adheriu, mas nao ass.m a 
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Argentina. Sendo assim, nao podiamos absolutamente exigir que a' 
bordo dos navios italiarios navegasssm inspectores sanitarios brasi- 
leiros, porquaiito isso nao constava da convenqao, em que tinhamos 
entrado, entre outras naqoes, com a Italia. A16m disso, a Italia tern 
a bordo de cada um dos paqiietes da sua marinha mei'cante o cha- 
mado Commissario regio, que 6 urn medico da marinlia real, espe- 
cialista em questOes sauitarias. Esse medico 6 uin repressntante 
immediato do governo, nesses navios, competindo-llie velar pela saiide 
e bom tratamento, especialmente dos emigrautcs. 

Nao houve, porem, como disseram aoSr. Barbosa Lima, nenliimia 
reclamaqao por parte da Argentina por nao tormos tentado embarcar, 
a bordo dos navios italianos, inspectores sanitarios nossos. S. Ex. foi 
muito malinformado a respeito. Se nos navios italianos nao sio rece- 
bidos inspectores sanitarios argentinos, tambem nao seriam inspecto- 
res brasileiros. E cumpre advertir que a execuqao das conveuQoes 
sauitarias compete ao Ministerio do Interior pela Directoria Geral de 
Sauda Publica, que depende desse Ministerio e nao do das Relaqoes 
Exteriores. • ' 

0 Sr. Presidente—^ Observo ao nobre Deputado que a liora do 
expediente esta finda. 

0 Sr. Duushee de ABnAKCHES — Obedecendo a observaqao de 
V. Ex., pecjo desde ja a palavra para uma ex)plicaQao pessoal. 

0 Sr. Presidente — Tem a palavra o Sr. Dunsliee de Abranches 
para uma explicacao pessoal. 

. O Sx*. Dunsliee cle A-lbr-aneli.e« (para uma explicaQcio 
pessoal) —Sr. Presidente, no artigo'segundo do libello do illustre 
representante da Capital Federal cabem ainda algiimas accusagoes 
que continuarei a rebater. 

S. Ex. extranhou que nada se liaja publicado sobre as negocia- 
'ioes para a installaqao da Legaqao Brasileira em Constantinopla, 
creada por uma lei do Congresso. 

Nao liouve publicaqao, Sr. Presidente, pelo motivo muito simples ' 
tie se tratar de negociaqao 'pendente e confidencial. Isso, que o 
Sr. Deputado Barbosa Lima disseque se tem passado so com o Brasll, 
eu^ poderia, como uma nota curiosa, adiantar a Camara que se deu 

tambem com o Japao, porque a Sublime Porta communicou que nao 
podia receber o seu plenipotenciario em Constantinopla sem previa 
renuncia do Japao ao regimen das capitulaqoes. 

Outra increpatjao infundada do Sr. Barbosa Lima foi a de que o 
Barao do Rio-Branco pleiteou junto a Gliancellaria do \Va:shington o 

* 
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recoiiliecimeiito da Republica Fortugueza e que, recusando-se em 
acceder aessa solicitaqaoo Sr. Taft, quiz o Governo Brasileiro recuar, 
mas nao p6de porqud o Congresso o obrigou a reconhecor a nova 
Republica A revelia do Presidente dos Estados Uiiidos. 

Si'. Presidente, iiunca houve exemplo de reconheciraento tao ra- 
pido de uma Republica, corao o da Republica Portugueza por parte do 
Brasil. A attribuiqao de negociar com os governos estrangeiros per- 
tence ao Poder Executivo e nao ao Legislativo. Ao primeiro 6 que 
cabe reconliece.r ou nao os novos governos estrangeiros e escolher o 
momento proprio de fazer o reconhecimeiito, tendo em vista os inte- 
resses do iiosso paiz e as suas relaqOes com os demais governos 
amigos. 

Na verdade, como 6 habito entre Chancellarias, quaiido se trata 
de uma revoluqao que muda de subito as institui(jOes de um paiz, con- 
sultam-se ellas reciprixiameiite sobre a attitude que deverao guardar 
no momento. 

0 Sr. Barao do Rio-Branco, naturalmente, communicou-se a esse 
respeito com as Chancellarias de Washington, de Paris, de Berna e 
de outras Republicas, desejando que na mesnia occasiao, ou logo 
depois do Brasil, ellas tainbem reconhecessem a Republica em Por- 
tugal ; mas nao teve um so instante a sua ac(jao peiada pelo facto dos • 
Estados Unidos da America, da Republica Franceza e da Confederaqao 
Suissa quei'erem acompanliar as monarcliias da Europa, no proposito 
de esperar que a nova Republica fosse constituida definitivameute, 
para entao acceder ao seu recoiihecimento. 

0 que fez foi mover-se com prudencia e cortezia, deixando que 
desembarcassd na Inglaterrao Rei deposto, que dias antes tao cor- 
dialmente recebara e obsequiara o Presidente eleito do Brasil, para 
entao, em companhia do Governo Argentine, reconhecer as novas 
institulQOjs lusitanas. Esperou tambem que chegasse a Italia a Raiiiha 
viuva D. Maria Pia. Era precise mostrar ao Governo de Italia e de 
outros paizes da Europa que a amizade da Republica Brasileira nao 6 
fingida e que 0 Governo lii'asileiro nao se precipita em reconhecer 

dentro de vinte e quatro horas ou de uma s.imana a deposiQao dos 
Reis. 

Nao pretendamos ser mais republicanos do que os inembros do 
Governo Americano, do Governo Francez e do Governo Suisso. 

0 Governo Brasileiro precedeu a todos esses, mas havia delica- 
dezas a guardar para com paizes monarchicos da Europa e para com 
OS partidarioS do regimen decahido em Portugal, os quaes sempre 
deram 4 Republica Brasileira provas de amizade. 
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Nao podiaraos esquecer que no momento da revoluqao o nosso 
Presidente eleito era hospede do Rei D. Manoel que a Rainha mae, 
D. Amelia, era viuva do Rei D. Carlos que, em 1896, nos deu ganho 
de causa na questao da ilha da Trindade eque, em 1908, muito espon- 

taneamente, se dispunha a visitar o Brasil; nem tam pouco, que a 
Rainha Maria Pia era tia do Rei de Italia, paiz de que temos varias 
dependencias e, pelos seus emigrantes, tanto concorre para o nosso 
progresso. 

Passo agora ao terceiro artigo do libello — a accusaqao de quc- 
rer transformar o Sr. Barao do Rio Rranco os nossos diplomatas em 
mo<;os de recados. 

Quando o Sr. Barbosa Lima articulou tao extranha proiwsiQao, 
eu repliquei iramediatamente; entao, seriam moijos de recados 
Joaquim Nabuco, Ruy Barbosa, David Gampista, Gastao da Cunha, 
Domicio da Gama, En6as Martins e tantos outros ? Escaparam-me 
na occasiao os nomes illustres de Joaquim Murtinho, Lafayette 
Pereira, Epitacio Pessoa e Clovis Revilaqua, que tambem se teem 
prestado a ser, na phrase de S. Ex., os porta-vozes do palacio 
Itamaraty. 

Felizmente, o libellista, hontem, na segunda parte do seu dis- 
curso, recuou e fez uma honrosa penitencia. So tenho assim que me 
lisongear por haver provocado esse nobre impulso da sua alma ge- 
nerosa, rectificando tambem a phrase aspera com que se afigurara a 
rauitos ter alvejado a memoria, tao querida por todos nos, de David 
Campista. E faco votos para que o cminente representante da Capital 
Federal va assim de rectiflcaQao em rectificaQao do seu discurso, at6 
reduzil-o, senhores, ao memoravel pauegyrico com que cclebroii um 
dia as virtudes civicas e politicas do Sr. Barao do Rio-Br.anco, tio 
Institute Historico. 

0 art. 4" do libello refere-se ao militarismo e as id6as impe- 
rialistas do Sr. Rio-Branco. E, sob este ponto de vista, S. Ex. deu 
logo a prova esmagadora do Sr. Ministro das RelacOes Exteriores 
querer que augmentemos o nosso Exercito e a nossa Armada, pro- 
porcionalmente 4 extensao di area geographica do paiz e ao seu 
itnraenso littoral! . , 

Quem responde ao Sr. Barbosa Lima 6 o proprio Sr. Barao do 
Ri(5-Branco no notavel discurso ha dias pronunciado no Club Militar. 

•VssuTi fallou 0 cmerito estadista, replicando a saudaqUo com 
que 0 distinguiram em nbme do Exercito : 

« Todos OS nossos militares de mar e terra sabem que nunca os 
procure! explorar, nem distrahir no caminho do dever profissional; e 
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muitos poderao dar testemunho de quo a minlia linguagem para com 
elles tem sido invariavelmente a mesma, no Imperio, conio na Re- 
publica. 

<t Os antigos coin queiji tive a fortmia de privar e que no serviqo 
da patria se haviam illustrado, ganhando victorias ou contribuindo 
para ellas, tratavam-me, alguns, corn affecto quasi paternal; davam-me 
elles ensinamentos ; nao precisavam de conselhos meus. Aos mocos 
que, as vezes, me ouviam, como aos nossos soldados de hoje, sempre 
alvitrei o mais complete respeito a disciplina e a mais inteira consa- 
graqao a nobre carreira que haviam adoptado. 

« Mas ser, como fui, desde a adolesceneia e na idade viril, um 
estudioso do nosso antigo passado militar ; ter sido, sempre que pude, 
em outros tempos, aqui como no estrangeiro, um modssto divulgador 
de feitos gloriosos da nossa gente portugueza e brasileira de outr'ora, 
na defesa e dilataqao do territorio do Brasil; prezar constantemente 
OS que se dedicam a carreira das armas, indispensavel para a segii- 
ranqa dos direitos e da honra da patria ; tudo isso, meus seiihores, nao 
significa que eu tenha sido ou seja um « militarista », como no ardor 
das recentes lutas politicas me acoimaram 4s vezes de o ser alguns 
dos combatentes, mal informados dos meus sentimentos c acqOes. 

« Tambem todos os meus actos e aflirmacOes solemnes no servico 
diplomatico, continuados no desempenho das funcqftes que desde alguns 
annos exercjo, protestam contra as tendencias bellicosas e imperia- 
listas que alguns extrangeiros e nacionaes me teem injustamente 
attribuido. Nunca fui conselheiro ou instigador de armamentos' formi- 
daveis, nem da acquisiqao de machinas de guerra colossaes. Limitei- 
me a lerabrar,' como tantos outros compatriotas, a necessidade de, 
ap(5s vinte annos de descuido, tratarmos s^riamente de reorganizar a 
defesa nacional, seguindo o exemplo de alguns paizes visinhos, os quaes, 
em pouco tempo, haviam conseguido apparelhar-se com elementos de 
defesa e ataque muito superiores aos nossos. 

« Toda a nossa vida como Estado livre e soberano attesta a mode- 
raqao e os sentimentos pacificos do Governo Brasileiro, em perfeita 
consonaiicia com a indole e a vontade da naqao. Durante muito tempo 
fomos, incontestavelmente, a primeira potencia militar da America 
latina, sera que essa superioridade de forqa, tanto em terra como no 
mar, se houvesse mbstrado nunca um perigo para os nossos visinhos. 
S6 nos lanqdmos a luta no extjrior quando provocados ou quando inva- 
dido 0 nosso territorio. Mas, cumpre notar, jamais nos empenhimos 
em guerras de conquista. E muito menos poderiamos ter pianos 
aggressivos agora que a nossa Constituiqao politica prohibe expressa- 
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mente a conquista e impOe o recurso ao juizo arbitral antes de qual- 
quer appello as armas, como ha pouco advertiu o distincto orador a 
quem respondo. 

'< Querer a educaqao civica e militar de um povo, como na liber- 
nma Suissa, como nas democracias mais cultas da Europa e da Ame- 
rica, iiao 6 querer a guerra; pelo contrario, 6 querer assegurar a paz, 
evitando a possibilidade de affrontas e de campanhas desastrosas. 

« Os povos que, a exemplo dos do Celeste Imperio, desdenham as 
virtudes railitares e se nao preparam para a eflicaz defesa do seu ter- 
litorio, dos seus direitos e da sua honra, exp5em-se as investidas dos 
mais fortes e aos damnos e humiIha(;,oes consequentes da derrota.» 

Referiu-se aiiida o Sr. Barbosa Lima ao que chamou a viagem 
perturbadora do Marechal Hermes daFonseca a Allemanha, accusando 
do mais esse erro diplomatico o Sr. Barilo do Rio-Braiico. 

Mas, meus.senhores, a nossa Chancellaria iiao teve absolutamente 
a menor intervenqao no honroso convitc com quo o Imperador da 
Allemanha distinguiu duas das pateiites mais altas do nosso Exercito, 
para assistirem as grandes manobras das forcas teutoiiicas. 

Esse coiivite, ao cm vez de irritar tanto o ilhistre Deputado pela 
Capital Federal, deveria, pelo contrario, enchel-o de orgul^jo patrio- 
tico pela grande distincto que dava ao Brasil. E, como soube honrar 
uessa visita o nosso paiz o integro Marechal Hermes da Fonseca, attes- 
tam. Sr. I'residente, as grandes sympathias que deixou na Allemanha. 

Mas, fa^a-se justiqa nesse poiito, o ilhistre Deputado nao se tornou 
sanao 6eo das muitas ballelas com que se tem procurado antipathizar 
"a opiniao o Sr. Ministro do Exterior, desde que muito sabia e nobre- 
mente se recusou a participar das lutas apaixoiiadas da nossa politica 
interna. 

Tivesse o Sr. Barao do Itio-Branco acceitado a candidatura a pre- 
sideiicia da Repiiblica e entao, sonhores, para o Sr. Barbosa Lima, 
que so deixou a esta hora impressionar por infundados desgostos pes- 
soaes que um seu amigo tem contra aquelle eminente patriota, on 
l^ara muitos dos seus correligionarios do civilismo, seria o mais abne- 
gado de todos os pacifistas. 

.^inda sobre isto 6 o proprio Sr. Barao do Rio-Branco quem res- 
pondeu aos seus accusadores no discurso pronunciado por occasiao da 
grande manifestaqao que acaba de ser levada a effeito, nesta capital, 
f'om 0 concurso de todas as classes sociaes. Disse S. Ex. : 

i< Fieconhe^o que, encarecendo alguns dos meus passados tra- 
Ijalhos, e sempre muito granda a indulgencia da maioria dos nossos 
compatriotas para com as ininhas lacunas e imperfei(;oes ; mas posso 
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afflniiar que elles so me fazeni justica quan.do se mostrain muilo 

certos da minha aiitiga e inquebrantavel dedicaqao a nossa tei-ra e as 
grandes causas nacionaes, assim como da absoluta fidelidade com 
ijue, no posto que occupo, tenho observado sempre o men aiitigo pio- 
posito de me iiao eiivolver de iiiodo algum em assuin])tos de politka 
iulei-iia, iiivadindo inaimpetentemente alheias esplieras de accao. 

M 'fiido quatito em coiitrario se tem pro/ialado iiestes ultimos dous 
annus nao passa de engenliosos inventos ou infundadas siipiwsiqoes 
de alguns compatriotas quo se toi-naram meus desaffectos pelo exalta- 
mento passageiro de paixOes partidarias. 

«,Nao ignora o paiz que, em 190y, alguns dos nossos mais dis- 

tinctus estadistas e liomens jwliticos procui-aram convencer-me de que 
eu deveria consentir levantassem elles o meu nome, na eleiQilo piesl- 
dencial, contra o do entao candidate e meu collega de Ministerio, ha 
dias tao prematuramente arrebatado pela inorte. Retifada essa can- 
didatura e escolhida a de outre meu collega em reuniao politica de 
xjue so tive conhecimento no dia seguinte, entraram logo depois 
muitos dos sustentadores do primeiro candidate a entender que eu 
me devia prestar a ser contender do segundo. 

« 0 procedimento que tive foi em tudo igual iias duas ditferentes 
situaqOes. 

« Resisti sempre, porque, se tivesse procedimento contrario, seria 
faltar eu ao programma do inteira abstenqio nas lutas da politica 
interna, que mui rellcctidamente, e conhecendo-me a mini proprio, 
eu me traqai'a desde muitos annos e havia affirmado solemnemente 
quando aqui cheguei vindo da Europa. Resisti tenazmente, porque 
me n3.o reconhecia com as qualidades precisas e a saude necessaria 
para o bom desempenho de tao difficeis e delicadas funcc^Oes; accres- 
cendo, nos dous casos, que a offerta que se me fazia nao era, como pen- 
savam alguns, a de uma candidatura dc concilia<;,ao, mas sim a de uma 
candidatura de combate. Estarei sempre prompto para servir a nossa 

terra na medida das minhas forqas, mas sinto que nao posso e nao 
devo ser um homem de partido, neni combatente na politica interna. 

<1 Na primeira das indicadas situac^Oes, conversando com os cliefes 
politicos que procuravam convencer-me, e declinando do encargo 
otl'erecido como supei'ior as minhas aptidoes, mencionei varios nomes 
dentre os quaes poderiam os proponentes escolher a seu gosto o 
candidato. Mas lembrar varios nomes, dez ou doze, entre os quaes o 
do illustre militar ji entao indigitado por muitos grupos politicos, 
nao 6 indicar um so nome, nem levantar uma candidatura. Alias, 
todo 0 paiz sabe que nao disponho do lor<;a eleittn'al alguma, nem 
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ac|ui, nem nos listados da Uniao, para sequer patrocinar com alguina 
pi'obabilidade de exito a caiididatura de uin inteiidente muni- 
cipal. 

« I'osso, meus seiihores, repetir iioste iiiomeiito o que em outra 
ot'casiao live a liimra de dizer mui sinceramente. Nunca tive nem 
teulio outra aspiracao que a de servir modesta e obscurameiite a 
nossa patria, como a servi durante niuito tempo na mocidade e 
mesmo no vigor dos annos, vivendo (piasi no isolamento, na solidao 
domeugabinetede traballio. Nao me sentia feito para posL(;oes de 
realce, para os embates da vida publica, e so desejava que de mim 
se pudesse dizer um dia que « a minha terra amei e a minha gente », 
e tambem, como de meu pai foi dito por um illustre Senador seu 

contemporaneo, que nunca abriguei no coraqio, contra ninguem, 
uma particula de malquerenqa ou odio. Instado para occupar o 
posto em que me tem mantido a confianca de varios presidentes, so 
o acceitei apos longa e respeitosa resistencia, porque ia interromper 

trabalhos de minha predilecqao e para que os nossos compatriotas de 
todos OS partidos, que me haviam enchido de distinccOes e honras, 
me nao tomassem por um ingrato e egoista, s6 desejoso de posi^Oes 
mais ou menos commodas no extrangeiro. 

« Pui aqui recebido por alguns com desconfianqa, suppondo-me • 
esses um ambicioso de grandezas e um partidai'io de solucOes violentas 
no trato com os mais fracx)s. 

« Todo 0 meu passado ja entao protestava contra taes suppo- 
siqOcs. E Iioje creio que, conscientemente, ninguem mais, aqui ou no 

extrangeiro, deixa de reconhecer a sinceridade dos sentimentos pacl- 
fistas que sempre tenho manifestado, empregando-me incessante- 
mente, nestes annos ultimos, como membro da administraqao pu- 
blica, em achar solu^ao amigavel e satisfactoria para todas as 
nossas antigas ou occasionaes pendencias com os demals povos. » 

E 6, Sr. Presidente, a um homera destes que se accusade mega- 
lomania do poder e de id6as imperialistas, s6 para alarmar os ' 
espiritos e ateiai- a discoi-dia entre as naijOes da America do Sul! 

Mas, prosigamos na analyse do libello... 
0 quinto artigo esta respondido no parecer sobre o orijamento 

das BelaqOes Exteriores. l^or elle facilmente se v6 que nesse depar- 

timento as despezas nao teem auguientado na propor(;ao do cresci- 
mento das rendas dos nossos consulados. 

Passenros ao artigo sexto do libello : Os ciumes de clianCellaria, 
'^leando uma atmosphera constante de antipathia entre o Brasil e a 
Mopnblica Argentina. 
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Quaes foram as provas quo articulou o Sr. Barbosa Lima . 
S Ex. apresentou uma unica, do que pude tomar nota ; a ausencia 
do Brasil nas festas de25 de Maio, na Republica Argentina. 

Sr Presidente, para assistir a essa comraemorai^ao foi investido o 
nosso ministro residente de uma missao especial, como tambera o fora.n 
OS representantes de outros paizes em Buenos Aires. 

E' verdade, como disse S. Ex., que iiao mandamos para la urn 
embaixador e uma divisao naval ; mas a Camara ha de recordar-se 
<le que essas festas tiveram logar num memento bem doloroso para 

„6s c mais de que os bons patriotas daquelle paiz, os espiritos cultos . 
e equilibrados foram os primeiros a comprehender e approvar a atti- 
tude do Brasil. 

Por uma dessas infelicldades politicas, que o regimen republica- 
no torna passageiras, occupava altissimo cargo naquella Republica 
um dospoacosinimigosque, no mundo politico, alii conta a nossa 

patria. 
Acabavamos de ser alvo de deploraveis desconsideraqOes. Dasde que 

em 1900 coube ao Rio de Janeiro a distincqao de ser a siide da Ter- 
ceira Conferencia Internacional Americana, as follias governistas de 
Buenos Aires abriram uma campanha de diffamaqao c ataques quasi 
diarios contra o Brasil. Parase obter do Congresso Argeiitino a lei de 
armamentos, puzerara elles em circulaqao, e sem necessidade, as 

mais extraordinarias calumnias contra o Brasil e seu governo, d.zendo 
que nos preparavamos para atacar a Argentina ; ju tinhamos tnn- 
ta mil homens occultos no Parai.i, para invadir ix)r MissOes ; outros 
tantos no Rio Grande do Sul ; mais de doze mil em Matto Grosso. 
Durante quasi tres annos, nao so jornalistas addiclos ao governo, mas 

•altos funccionariosempregaram-seassim em despertar antigos o los 

de raqa, at6 a pr6gar a necessidade de uma immediata demonstra- 
cao naval ao Rio de Janeiro. Tentou-se mesmo separar o Cliile do 
Brasil, propondo-lhe uma allianqa, que o Governo Chileno soube dccli- 

• nar desde que o Brasil nao fosse tambem parte nesse pacto. 
No proprio Senado argentino fizera-se ler um famoso telegramma 

falso, com que, preparando a exacerbaqao dos animos contra nos em 
certas castas menos cultas, procurava-se justificar actos menos confe.- 

'"^^'^Durantc esse periodo fizeram sempre justica ao Brasil e defendo- 

ram-no em discursos cu em artigos de impronsa, argentinos dos mais 
notaveis, como Julio Roca, Emiiio Mitre, Lainez,Victorica, Quirno Costa, 
Gonzalez, Ra^n6n Carcano, Gorostiaga, Piilero, Unburn e muito, 
outros. A prudencia da nossa chancellaria, nao formulando reclama- 
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(;Oes e riem sequer uma queixa, foi adrnirada por muitos. desses e 
oiitros argentinos. . . . ., : , ' ''i i ',:i , , 

Patenteariamos, depois de semelhante guerra de aggressOes, 
provoca^oes o intpigas, uma grande insensibilidade, se mandas- 
semos a Buenos Aires um embaixador, e vasos de nossa marinfeai 
de guerra. „ ji;, 

i. Mezes depoisj 'por6n),: assumirido o Governp da glorios?i Republica 
0 erainente Sr. Saenz Pefla, representante dessa pleiade de arge5itinjQ«; 
illustres, aimigos da paz e partidarios do restabeleeimento das aptigas 
rela^oes de cordialidade com o Brasil, 14, foram utii nosso embaixador 
e lima divisao naval saudar a Naqao Argentina^ . : • i. f, 

A: data de 2a de maic, entretanto, nao passara desperce^ida na 
nossa patria ; facto que nunca antes: se havia dado, decretou-se fe- 
riado nacional e a bandeira argentina recebeu as nossas sauda9pes 
fcaternaes. ,, • 

E' inutil, Sr. Presidente, o proposito antipatriotico, de se querer 
fazer suppor, dentro deste paiz, onde 6 tap conhecido o Sr; Baraq dp 

Rio-Branco, que S. Ex. 6 um inimigo dos argentinos. Nem 14, na Re^ 
publica visinha> uma tal aleivosia poderia conseguir foros de cidade ; 
ha apenas alii um grupo de jingoes, desses a que se referia hontem o 
Sr. Barbosa Lima, e que estao agora procurando infelizmente crdar 
raizes entre nos, que tenta trazer o espirito publico sempre em peri- 
gosa desconfianQa contra o Brasil. Mas esse mesrao nada tem conse- 

guido,.porque acima das ambiQOes inconfessaveis, ha em toda,s as 
sociedades organizadas uma cousa de muito mais peso e valor — o 
bora senso popular. E a Argentina sabe que n6s somos um povo 
iiroigo, e que temos desses affecto^^iim flador inegualavel no Sr. Barao 
do Rio-Bratico. 

Essa amizade nao 6 de hontem, nao nasceu da lettra dos tratados 
ou de protestos convencionaes de sympathia: comeqou na Coippanha 

tie Caseros e, depois, foi cimentada pelos homens mais eminentes do 
Um e outro paiz. , 

Assim 0 proclaima;\'a;m lia poucos dia^, na Jmprensa argentina,, 
jornaes da maior signiflca^ao politica, o orgao do Presidente Saenz. 
Pefla, 0 do ex-Presidente Julio Boca, o do Senador Lainez, o.- dos an- 
t'gos mitristas, quando.fidagalraente se associaram As festas aqni rea-. 

lizadas em honra do Sr. Ministro das RelaqOes Exteriores e assim o 
demonstram os numerosos telegrammas que elle recebeu de Buenp§ 

Ail es, entre OS quaes um do Presidente Saenz Pefla. 
Acaso havera aqui brasileiros que sejam patriotas argentinos mais, 

fei vorosos do que esses illustres argentinos que acabo de citar? ■ i. 
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Menos justos do que esses argentinos para com o Sr. Barao do Rio- 
Branco 6 que elles sao, representando-o como urn desequihbrado, pa - 
tidario de guerras insensatas. /pballo 

Rebatendo um dia os perfldos e ingratos processos do Sr. Zebal 

e seus apaniguados, exclamava o Sr.Ruy Barbosa em memoravel dis- 
curso proferido no Senado a 21 de outiibro de 1908 : 

.< Realmente 6 demais! Nao sera reduzindo a imbec.s os de quem 
nretendemosfazer inimigos ou rivaes que nos engrandeqamos Repre- 

llesB. ma. Wlgno. <1. um P- 
K„ gloriosM tem conlado, <iue jS, num. phase menos alu 

do seu desenvolvimento. havia captado o respeito entre as grandes 
potencias, que mais de uma vez presidiu a tribuuaes de arbitramento, 

nor eleiQaodasmaioresna(^esdeum e outrocontinente,que se felicita 
de quarenta annos de aurea paz com os seus visinhos, que nao possue 
costumes, nem tendencias, nem instituLq^es militares, e que, com uma 
conftan,a crescente, na pasta das RelacOas Exteriores um esta- 
dista coroado nas lutas pacificadoras do arbitramento, orgao de um 
paiz tal, ante o conselho universal das na^Oes que a capital da o- 
landa reuniu, devia ter eu, ao menos, o direito de nao ser julgado 
por suspeitaserumores,amenao sentir condemnado, sobre taes 
bases, aos stygmas de inepcia e deslealdade.» 

E accrescentava o eminente estadista . 
„ Manobras desleaes do Barao do Rio-Branco, cuja manivela na- 

turalmente era o sen embaixador! Como si um homem de honra, 

uma alma honesta e nobre, assignalada em tantas provas, um^nome 
historicona heran^ada benemerencia nacional e dos sen icos a huma- 

nidade, uma reputaqao creada na dignidade c no trabalho, qual a do 
Barao do Rio-Branco {apoiados; muito hem), estivesse ao alcauce de 
taes farpas!» . „ -i ^ 

Nem sequer mesmo, Sr. Presidente, no terrcno economico o Bra. 

a Argentina poderao travar lucta, na phrase feliz do Presidente Saen. 
Peila e s6 nos havemos de encontrar, senhores, no terre.io das idias h- 
beraes,que ambos os povos professam e que hao de trazer como resultado 

0 desenvolvimento politico e moral das duas Republicas. {Applausos ) 
Ainda neste ponto foi muito infeliz o illustre representante do 

Districto Federal, cujos talentos tanto aprecio. • 
Passemos, entretanto, aos artigos do libello que nao dao para 

exclamaqoes nem para apostrophes — o 7° e o 8°. 

No 7» 0 Sr. Barbosa Lima accusou o Sr. Barao do Rio-Branco de 
ter levado ao desespero o Sr. Piza." Essa accusac,ao nao tem razao de 
ser nem se deve levantar neste recinto. 0 Sr. Teixeira Mendesja deu 

Biblioteca Publica Benedito Leite 



33 

ao deploravel incidente uma soluqao decorosa, concorrendo efflcaz- 
mente para que aquelle velho servidor de nossa patria nao continuasse 
mais a ser influenciado pelo espirito satanico, que esti trabalhaiido 
certos animos, enibora illustres, mas facilmente suggestionaveis, contra 
0 Sr. Ministro do Exterior. 

Do Sr. Piza, o Sr. Rio-Branco sempre foi um dos mais devotados 
amigos. Quaiido esse plenipotenciario se manifestou contra a valori- 
zaqao do caf6, e disse em officio que o emprestimo a ser lan^ado pela 
Uniao ia ser um desastre, osaudoso Presidente Penna chamou a atten- 
(jao do Sr. Ministro das Relaqoes Exteriores para a attitude daquelle 
S3u delegado junto a Chancellaria de Paris, determiuando que o 

admoestasse de modo a, naquelle posto diplomatico, nao continuasse 
a fazer manifestaqoes semelliantes, com desconhecimento da nossa 

situaqao interna o de questoes que nao tinlia podido estudar a fundo, 
e nao eram da sua especialidade. 

0 Sr. Rio-Branco defendeu o mais possivel o Sr. Piza junto ao 
espirito recto e reflectido do Sr. Affonso Penna e este accedeu as 
boiievolas ponderaqoes do seu illusti'e secretario. 

Agora 0 art. 8° : — ao desespero levar o Sr. Oliveira Lima. 
Vamos entrar no templo de Budiia e examinemos as provasapre- 

sentadas sobre as perseguiqoes do Sr. Rio-Branco — ao novo feticlie, 
enumerando-llie os sete peccados mortaes. 

1.° Inspirar os artigos publicados nos « A pedidos » do Jornal do 
Commercio, atacando o Sr. Oliveira Lima. Neste ponto, Sr. Presi- 
dente, foi de uma grande crueldade o illustre representante do Dis- 
tricto Federal, attribuindo tao mesquinho procedimento ao cminente 
ostadista, cuja magnanimidade o tem levado muitas vezes a nao so 
defender dos ataques mais rudes em liolocausto aos sagrados interesses 
da patria e para evitar questoes pessoaes, quando mais utilmente 
pode empregar o seu tempo. 

Entretanto, assira ferindo, nao se recordou o illustre Deputado de 
<l»o usava de uma arma de dous giunes. At6 liontem, quando appa- 
reciam certos entrelinhados na imprensa brasileira, ou na do Rio da 
I^rata, procurando turvar as nossas relaqOes diplomaticas com a 
Hijpublica Argentina e injuriando cruelmente o Sr. Barilo do Rio- 
I^i'anco, nao se precisava perguntar qual o autor : todo o mundo via 
logo que se tratava de inspira^oes do director supremo da imprensa 
amarella iiaquella Republica. 

'lojo, Sr. Presidente, que o gingoismo zeballista se ufana de ter 
coiiquistado illustres adeptos no nosso paiz, se uma publicaqao 
dessas apparecer, de ora avante, o leitor, so cultivar as doutrinas do 
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nobre Deputado, insensivelmente vacillara e ha de quedar-se iiideciso, 
perguntando a si mesmo ; sera Zeballos ou... Barbosa Lima ? 

Mas isto, Sr. PresideiitB, nao se podera dar, porque, de certo, o 
nobre Deputado, movido pelos sens sentimentos de justiqa, vira bre- 
vemente fazer mais urna rectificaQao do seu discurso, confessando 
que attribuiu uma tal conducta ao Sr. Barao do Rio-Branco em um 
momentodeimtaQao, mas queS. Ex. considera o nosso emmente 

Ministro das RelaqDes Exteriores incapaz, corao S. Ex., de procurar 
0 anonymato para se desforrar dos seus desaffectos. Alias, nao lia 
aqui quem ignore quem sejam os autores das publica<;Oes que appa- 
reeeram conlra o Sr. Oliveira Lima, e 6 extratilio que esses nouies nao 
tenham chegado aos ouvidos do nobre Deputado. 

0 segundo peccado do Sr. Barao do Rio-Branco para coiu^ o 
Sr. Oliveira Lima 6 o relativo as dotaqoes maiores para as lega(;.oes 
onde lia duplicata de representacao, como Cuba e .\merjca Central, 
Copenhague e Christiania, nao acontecendo o mesmo com a de 
Brnxellas e Stockholmo. 

A resposta a essa arguigao foi dada immediatamenle pelo nosso 
illustre collega, representante de Minas Geraes, o Sr. Mello I'raiico, 
dizendo que, quanto a legaqao de Christiania e Copenhague, havia 
uma lei especial votada pelo Congresso estabelecendo uma verba para 
a casa do 1° secretario, que ficaria como encarregado dos negocios 
em Christiania. 

Quanto i Cuba e America Central, nao so dessas legacoes como 

da de todas as outras da America do Sul, o Congresso Nacional 
augmentou as dotaijOes, porque pensa muito diversamente de certo 
diplomata que considera as legaqOes sul-americanas e da America 
Central como pontos de desterro, quando nellas, Sr. Presidente, so 
flrmaram as reputa^Oes de homens illustres do Imperio, e de outros que 
estao ainda hoje se constituindo os futures diplomatas da Republica. 

0 Sr. Mello Franco—Apoiado. 
0 Sr. Donsuee ue Abrasches — Entretanto, o Sr. Barbosa 

Lima, que 6 tao conhecedor das nossas questOes internacionaes e das 
nossas cousaS diplomaticas, esqueceu-se de que a creaqao das legaqoes 
era Bruxellas e Stockholmo nao 6 de agora. 

Antigamente havia o Ministro em Londres, acreditado na Noruega, 

o qual foi durante muito tempo o Sr. Regis de Oliveira. E nao tiiiha 
verba para casa, porque a lei, ainda hoje vigente, a nao marcava. 

0 Ministro na Haya, Sr. Eduardo Lisboa, era acreditado em Cope- 
nhague e tambem nao tinha verba para casa, como nao tinha o de 
Bruxellas para Stockholmo. 
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E cumpre notar que ha Ministrosque empregam a ajiida de custo, 
que recebem para viagem e estabelecimento, installandose devida- 
inente, e outros que se nao iiistallam, preferindo viver era hoteis de 
terceira e quarta ordem. 

0 tei'ceiro peccado mortal 6 ter calado Brasilicus, nos « A pedidos » 
do Jornal do Commercio, quando se occupou de nossos tratados com 
a Venezuela,—o nome mundial do Sr. Olivelra Lima. Isto uao tem 
importaneia nem merece resposta, porque o artigo na,o andou distrl- 
buindo elogios e tambem niio citou o iiome do Sr. Lorena Ferreira, 
rcferindo-se alias aos servicos que elle prestara em Venezuela. 

0 quarto — nao sa constituir o Sr. Olivelra Lima nosso embai- 
xador na coroaqao do Rei da Belgica —, como se fez por occasiao da 
coi'oatjao do Rei Jorge V de Iiiglaterra. Nao 6 verdade : o nosso Mi- 
nistro em Londres teve as credenciaes para tal fim, como Ministro 
cm missao especial. 

0 quinto — abafar os protocollos do tratado de Venezuela, para nao 
apparecer nelles o nome do Sr. Olivelra Lima. Tambem nao 6 exacto. 

Os protocollos do simples accordo (e nao tratado) foram remettidos 
a Camara dos Deputados, que os discutiu e approvou, como o Senado ; 
e, si 0 Sr. Barbosa Lima tinlia tanto empenlio era ver o nome do Sr. 
Oliveira Liraa em leltra de forma, poderia, dentro do nosso i-egimento, 
ter requerido que o accordo fosse reproduzido no Diario do Congresso. 

Entretanto, 6 preciso que se explique bem que nao era um accordo di- 
ploraatico de ajuste de liraites o que o Congresso approvou e foi sul)- 
scripto i)elo Sr. Oliveira Liraa. 

0 tratado de liraites ja vinlia de 18'J9. Fora assignado em Caracas, 
a .') de maio desse anno, pelo Ministro do Brasil, Consellieiro Felippe 
Leal, e pelo licenciado Luiz Sanojo, tendo sido trocadas as suas ratifi- 
cacOes a 31 de juliio de 1860, naquella mesma cidade. E' tratado 
muito conhecido : esta reproduzido na CollecQcio Pereira Pinto, tomo 
IV, pags. 197 a 207, com muitas notas illustrativas. Foi, portanto, 
pouco verdadeiro o Sr. Oliveira Liraa dizendo era um discurso, no seu 
banquete de 6 de agosto ultimo em Paris, que tivera a ventura rai'a 
de liquidar em Venezuela uma questao de liraites. A questao de li- 
rtiites ja estava perfeitaraente liquidada pelo tratado de 5 de raaio de 
1839, e pelo Conselheiro Felippe Leal. 

0 que houve depois do tratado de 1839 foi o que passo a expor. 
0 Brasil e Venezuela noraearam as suas I'ospectivas commissoes 

de demarcaQao, e essas, reunidas .em Maroa, no Guainia, a 28 de de- 
zembro de 1879, fic'aram formando a commissao mixta brasileira-ve- 
nezuelana de deraarcacjao. A commissao mixta fez, primeiro, a dc_ 
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marcacao ao occidente do rio Negro, at6 a nascente do Memacln, 
trabalho esse que ficou perdido para Venezuela porque, po.teriormeiitc, 
a decisao arbitral da Hespanha, no pleito entre Colombia e essa 
Republica, declarou colombiano esse territorio. Para o Brasil, por6m, 
a demarcacao nao ficou perdida, porque a inesma fronteu-a toi adoi> 
tada por Colombia no seu tratado de limites com o Bras 1 de 2* (e 
abril de 1907. Da 1879 e 1880 a commissao mixta fez a demarcaQao < a 
fronteira ao oriente do rio Negro, mas somente desde a i>edra de 

Cucuhy at6aoserroCupy. Emseguida recollieu-se a commissao vene- 
zuelana a Caracas, « porque o Governo dos Estados Unidos da Vene- 
zuela julgou desnecessario proscguir na demarcaQao, Visto corrcr a 
fronteira desde aquelle ponto (serro Cupy) pela crista da cordiUmra 
e nao se poder suscitar duvida sobre a sua dirccgaon. (Relatorio do 
Ministerio dos Negocios Estrangeiros de 1883, pag. 15.) 

0 Governo Imperial, por6m, ordenou que a commissao bra- 
sileira, ainda que sem o concurso da venezuelana, contmuasse, 
para 16ste, a demarcar.ao, reconhecendo os principaes pontos da cor- 
dilheira at6 ao sarro Anay, no valle do rio Branco. Assim, em 1882 e 
1883, a comraissno brasileira, de que era chefe o coronel Lopas de 
Araujo, dapois Barao de Parima, fez o reconhacimento e demarcacao 
de toda essa fronteira, na direc^ao de 16ste, sem o concuiso dos 
nossos visinhos. Os trabalhos desse difflcil recouhecimento, em que o 
commissario brasileiro e sens auxiliares tiveram que supportar pri- 
-vaqoes e molestias, estao publ'.cados, com uma reduccao do mappa 
da fronteira, no relatorio de 188if. 

0 Sr. Oliveira Lima foi incumbido verbalraente, ao partir, do 
pedir ao Governo de Venezuela ; 1«, a approva^ao dos trabalhos da 
demarcaQao executados em commum palos commissarios dos dous 
paizes, e sobra os quaes nao tinha liavido dlvargancia alg.ima, tra- 
balhos esses (fronteira do Cucuhy ao serro Cupy) que ji estavam 
virtualmante approvados pelos dous govenios, sendo, por6m, convey 
niente deixar isso consignado em uma acta ou protocollo, e, 2 , 
quantoa parte oriental da fronteira (desde o serro Cupy at6 aomonte 
Roraima, ponto de juncqao com a fronteira britannica), foi incumbido, 
tambem verbalmeiite, pois nao se tratava de alguma complicac a 
negociaqaode limites,-fie procurar obtar uma das tres sagumtes 

que Venezuela acceitasse a demarcacao feita pela commissao 

■ brasileira; * 
6) si isso nao fosse possivel obter, qua Venezuela mandasse com- 

missao sua fazer o reconhecimento sem despezas para nos ; 
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c) fiiialmente, clar por perdklo o trabalho da nossa commissao e 
fi'tnos pela segunda vez procedor a demarcacjao, isto 6, fazer novos 
dispendios desta feita acompanhados por commissarios venezuelanos. 

0 Sr. Oliveira Lima teve o talento de conseguir a terceira indi- 
cacao, e, quanto 4 primeira parte da froiiteira demarcada em 
commum, que isso ficasse consignado em um protocollo. 

0 sexto peccado mortal — nao ter sido o nosso paiz representado, 
durante a expos'iQao de Bruxellas, nos diversos congresses iiiternacio- 
naes, que alii se reuniram em numero quasi de setenta — natural- 
inente pelo sen ministro residente. 

Sr. Presidente, o Brasil foi representado em dous congressos rea- 
lizados nessa occasiao: em um delles, o de Direito Maritimo, pelo 
Sr. Dr. Rodrigo Octavio, e o outro sobre lettras de cambio, pelo 

inesmo Dr. Rodrigo Octavio e pelo saudoso Dr. David Campista, que 
era um especialista na materia. 

Eiitretanto ao Sr. Oliveira Lima commetteu o Sr. Barao do Rio- 
Branco a representaQao do Bras.l em outros congressos, fora da Bel- 
gica. Assim, o Brasil foi representado pelo illustre publicista no Con- 
gresso de Geographia, em Genebra, no dos Americanistas, em Vienna, 
e ainda, nessa cidade, no de Historia da musica, o que at6 poderia 
rnelindrar um illustre diplomata nosso que, acreditado em um paiz 
visinho, a Austria, 6 alias um musicista insigne. 

E 6 precise dizer-se que, para tal fim, as taes acbegas ou ajudas de 
cnsto, a que hontem se referiu com acrimonia o Sr. Barbosa Lima, 
foram dadas tambem ao S3u illustre amigo Sr. Oliveira Lima, cousa 
<iue nem a todos os diplomatas tem acoutecido, como, por exemplo, ao 
Sr. Rio-Branco, que teve de representar o Brasil em outro Coiigresso, 
tambem de Americanistas, e o fez exclusivamente a sua custa. 

Finalmente, quanto ao setimo e ultimo peccado, insinuar-se 
<luo 0 Sr. Oliveira Lima nl\o avi, persona (jrata a Ciiancellaria de 
Wa'iliington. . 

Mas que culpa turia o Sr. Rio-Branco, si tal acontecesse? 

Naturalmente, si iiouve alguma queixa a respeito do Sr. Oliveira 
Lima por parte do Governo dos Estados Unidos, foi transmittida 
pelo orgao do n isso embaixador em Washington, quo era entao o 
Sr. Joaquim Nabueo, ou pelo embaixador americano no Rio de 

Si nos fossemos guiar, comtudo, como o illustre representante da 
Capital Federal, pelo que dizem os jornaes e as agendas telegraphicas, 
chegariamos a coiiclusao de que algo de verdade occorreu sobre isto, 
porquanto se noticiou que, iios circulos politicos dos Estados Unidos, 

Janeiro 
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mnito tinha irritado um escripto do Sr. Oliveira Lima, charaando de 
« cabotin » e « pandego « ao Sr. Roosevelt. 

E uao sei porque, apezar de tal conceito formi.lado sobro o enUo 
I're^idente dos Estados Unidos, se continuou a exigir do Sr. Pre- 
sideutc da Republica que afastasse de Washington o Sr. Domicio da 
Garaa, para fazer afinal o Sr. Oliveira Lima o suspirado successor de 
loaqiiim Nabuco, tambem tao ataCado por elle. 

Nono artigo do libello : o Sr. Rio-Branco trazer boycottado em 
Bai-ne o Sr. Olyntho de Magalhaes e ter desgostado tanto o Sr. Assis 
Brazil, que o fez renunciar a sua legaqao era Buenos Aires. 

A prova de ter sido « boycottado » o Sr. Olyntlio de Magalhaes 

em Barhe 6 de o terem deixado la sem secretaries. 
Sr. Presidente, S. Ex. possue dous : o Sr. Almeida Braudao, que 

actualmente est^i como encarregado de negocios, e o Sr. Lima Ramos, 
2° secretario, que alii reside ha muito tempo. E teve antes, tam- 

bsm, 0 Sr. Godofredo de BiilhOes, que li serviu durante um largo 
periodo. E' possivel que durante alguns dias ou mezes tenha acciden- 
talmente ficado sem secretario, mas isso tern acontecido a muitos 
oiitros ministros. 

A proposito ainda do Sr. Olyntho de Magalhaes, assegura o Sr. 
Barbosa Lima que o Sr. Barao do Rio-Branco sonegara o ja fa- 
moso mappa da rerde ; e quiz discutir o caso. Mas, diante de 

uns apartes incisivos do illustre Sr. Bueno de Andrada, sobre aquella 
c outras linhas, procurou exempliflcar o ssu pensamento ; e entao 
comecoii a traqar tantas obliquas sobre a capa do livro do Sr. Oli- 
veira Lima, que acabou transformando-as em um cipoal, de onde so 

pude sahir afinal por um dos vuos arrojados da sua fecunda ima- 
giuaqao. » 

Quanto aos desgostos do Sr. Assis Brazil, penaliza-mo nao ver 
neste momento, no recinto, o illustre Deputado porMinas, o Sr. Calo- 
geras, que sabe perfeitamente quaes foram os motives de ordem in- 
teiramente particular que fizeram com que o illustre rio-grandense 

se afastasse temporariamente da vida diplomatica. Alias, esses mo- 
tivos foram declarados pelo proprio Sr. Assis Brazil em uma carta 
])olitica que elle tornou publica. 

Sobre 0 decimo artigo do libello, passo sem fazer referencias 
a nomeaqao do Sr. David Campista para o Corpo Diplomatico, diante 
da rectifiqaqao aqui fcita por S. Ex. 

" Naturalmente nao se poderia esperar outro conceito sobre o 
Sr. David Campista, do que aquelle hontem emittido pelo illustre re- 
presentante do Districto Federal. [Apoiados.) 
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S. Ex. deve ter gratas recordaQoes do graade espirito que tanta 
saudade ddxou nesta Camara (apoiados), especialmeiite no memo-, 
nivel debale sobre a Gaixa de Gonversao. [Apoiados, muito bem.) 

Outro artigo do libello, sobre que nao vale a pena fazer conside- 
raqOes, 6 o que se refere a subvenqao a Agencia Americana. 0 Sr. 
Rio-Branco ja fez declarar, em nota official, que o seu ministerio 
nunca deu auxilio algum pecuniario a essa agencia. 

Finalmente, o ultimo artigo — ter considerado persona grata o 
Sr. Godoi, que escreveu um livro sobre o Brasil, a proposito da 
giierra do Paraguay, desse Paraguay com que o saudoso Sr. Visconde 
do Hio-Bratico « esteve quasi a presentear a Republica Argentina ». 

Sr. Presidente, quanto a accusaqao sobre as credenciaes do Sr. 
Minislro Godoi, seria o caso de collocar Barbosa Lima « versus » Bar- 
bosa Lima, si se adoptassem a||Suas doutrinas. 

• Para S. Ex. ha ein um plenepotenciario duas pessoas distinctas : 
0 ministro e o cidadao ; de modo que o, cidadao, investido da reprc- 

sentaijao diplomatica de um paiz no extrangeiro, pode sustentar a 
doutriiia que entender, revoltar-se contra os governos junto aos quaes 
serve ou aggravar outros governos amigos do Brasil; eraflm, intervir, 
de la, de onde esta, na politica interna do seu paiz e, com isso, nada 
tein que ver o diplomata. 

Mas, Sr. Presidente, desculpe-me o illustre representante do Dis- 
tricto Federal, essa na,o 6 a boa doutrina. A boa doutrina esta com a 
velha esuola diplomatica de que S. Ex. tanto malsina. 

0 Sr. Godoi podia ter escripto um livro contra o Brasil, so e que 
0 escreveu, mas desde que investido de funcqOes diplomaticas se 

conservasse dentro da orbita dos seus deveres internacionaes, nada 
tniha a ver com isto o paiz junto ao qual servia. 

Quanto ao finftl do artigo do libello, no qual diz S. Ex. que o 
Sr. Visconde do Rio-Branco esteve quasi a presentear com o Para- 
guay a Argentina, 6 para mim, senhores, depois da sua perora(;ao, 

verdadeiramente impatriotica e alarmante, a parte mais cruel do 
seu discurso. 

E essa crueldade S. Ex. augmentou alludindo vagaraente a um 
trecho de livro de Joaquim Nabuco, no qua! se diz que o Sr. Vis- 
conde do Rio-Branco, si nJo fosse a intervenqao dos espiritos liberaes 
de Varela e Sarmiento, fatalmente teria entregado o Brasil a gula 

3-i'gentina. 
Vejamos, por6ra, a verdade historica. 
0 Visconde do Rio-Branco era um diplomata da velha escola ; e, 

"a "^Poca a que allude o Sr. Barbosa Lima, recebera, como todos 
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OS diplomatas quo entendem do seu officio, instrucqOes do seu Governo, 
insti*ucQ53s que cumpriu a risca. 

Nao 0 faria talvez assitn o representante do Districto Federal, 
que 6 sobretudo um homem politico, procedendo por sua propria 
conta, com a liberdade de acQao que nao pode ter um mandatano ou 
representante do Governo. 

Ainda hontem S. Ex. susteiitou a doutrina extrauha — de que o . 
Sr. Oliveira Lima representava nao o Sr. Presidente da Republica, 
mas 0 Brasil, o que mostra que o illustre Deputado pe.nsa cm di- 
plomacia pela cabeqa daquelle fino litterato. 

Entrelanto, a verdade 6 que um enviado extraordinario nao 6 

mais que um simples procurador ; e, desde que nao cuinpre as instrii- 
c<;ue5 de que vae encarregado e nao defende o pensamento do Go- 
verno, deve ser immediatamente des^ftuido desse posto. 

Poisbem ; recebendo, em 1869, instnicqOes terrainantes do seu 

Governo, o Sr. Visconde do Rio-Branco cumpriu-as lealmente ; de])ois, 
a 12 de outubro de 1870, enviaram-lhe novas. 

Na negociaqao de 1869, de accordo com as instrucqoes recebidas 
que cram as de 1 de fevereiro desse anno, publicadas na iutegra por 
Joaquim Nabuco no final do terceiro volume da sua obra Um estadista 
do Impcrio, o Visconde do Rio-Branco comecou pedindo que os Alliados 
obtivessem do Paraguay o reconhecimento dos limites indicados no 
pacto da allianqa. 

• Os estadistas conservadores, no Conselho de Estado, tinliam-se 
manifestado contra esses limites na parte relativa a Argentina, enten- 
dendo que os indicados no tratado deveriam ser considerados como linha 
extrema da pretensao argentina, mas nao como fronteira definitiva. 

Na discussao de 1869, o Ministro das Relaq.6es Exteriores da Repu- 
blica Argentina, Mariano Varela, declarou, entretanto, que a victoria 
nao dava direitos e que aquelles limites deviam ser discutidos com o 
Governo paraguayo, e nao impostos ao vencido pela Triplice Allianqa. 

Entao, 0 Visconde do Rio-Branco aproveitou habilmente a decla- 
raqao era que se podia apoiar, como se apoiou com exito feliz, para 
que prevalecessem as indicaqOes daquelles estadistas brasileiros, seus 
correligionarios politicos, indicaq5es que se ajustavam perfeitamente 

ao seu proprio sentir. 
0 resultado dessa acqao foi o que o proprio Nabuco, citado pelo 

Sr. Barbosa Lima, nos narra no seguinte trecho da mesma obra Um 
estadista do Imperio, a pag. 328 do tomo III: 

it Considerando-se a importancia que elle ligava a cssa questao, 
poucos rcsultados em diplomacia devem ter alcgrado tanto um ncgocia- 
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dor, como ao Viscomle do liio-Branco, o ter salmdo o Chaco para o 
Paraijuaij, satisfaqao talvez igual a que annos depois, lia de experi- 
mental' sen filho, 0 Barao do R'lo-Branco, ao salvar pai'a o Brasil o 
territorio dispiitado de Palmas que os Argeiitinos consideravam nm 
^ppendice do de lMisiones.» 

0 interessante 6 que Nabuco, a quem se apegou o Sr. Barbosa 
Lima, para accusar de variaqao de attitude ou mudaiKja de tactica ao 
Viscoiide do Rio-Branco, attribue ao Seiiador Nabuco, isto 6, ao sou 
pi'oprio pae, as mesmas oscillaq,oes de conducta era face dos aconto- 
ciraeiitos da epoca, sustentarido, primeiro (o Senador Nabuco), que os 
limites iudicados no tratado de 1863 cram devidos pelo Paraguay aos 
Alliados, para afflrmar mais tarda, como Jequitiiilionlia em 186y, que 
•J5 limites do tratado iiao eram definitivos e, sim, deviam ser dis- 
cutidos e negociados depois dj paz entre o Paraguay, os dous alliados 
limitrophes (Argentina e Brasil) e a Bolivia. 

Os estadistas conservadores da SecQao dos Negocios Estrangeiros 
do Conselho de Estado, Visconde de Uruguay e Pimenta Bueno (depois 

Marquez de S. Vicente), que haviam dado o notavel parecer de 1863 
(publicado a pag. 423, do tomo II, da Joaquim Nabuco), nao eram 
contraries a allianca, mas a cartas clausulas do tratado, e entende- 
ram que o limite septentrional, da Argentina, no Chaco, nao deveria 
ir al6ra do rio Pilcomayo. 

Tratando dessas nagociacoes, escreveu Joaquim Nabuco (tomo III, 
pag. 273): 

" Assim, no Brasil e na Republica Argentina, sao todos que mu- 
dam e tomam as posi(j5es que o adversario desoccupou, cedendo-lhes 
por sua vez as trincheiras donde o guerreavam. Altarnadamente, e 
em contraste, a Republica Argentina e o Brasil, — no Brasil, Libe- 
raes e Conservadores, na Argentina, Mitristas e Anti-Mitristas, — soc- 

correm-se e esquivam-se do Tratado de 1 de maio ; sustentam a Alli- 
lianQa ; sao os defensores da paz e da guerra. E' a historia dassas 
variacjOes reciprocas que se vae acompanhar nastas paginas. A inco- 
lieseucia cm politica 6 quasi uma censura inepta, porque o que sa 

<hama incoharoncia dos homens 6, em geral, o proprio serpeiar da 
politica, a qual 6 um ziguezague, nao nma recta, e onde muitas vezes 
6 impossivel dar um passo sem tactear, avanqar sem voltar atraz do 
ponto de partida, cotiseguir o que se daseja som parecer sujeitar-se a 

ooutradiqao que a opiniao espera dos partidos e os partidos imp5em 
aos saus chafes...)) 

E 9 eminanta Sr. Ruy Barbosa, na sua ExposiQdo de 3 de 
tevereiro de 1904, referindo-se as nagociacSes do que resultara 
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o Tratado de PetropoUs, de 17 de iioveinbro do anno anterior, 
disse: 

« Em negociaqOes desta natureza nao se ha de buscar o suflfragio 
e a responsabilidade dos negociadores na primeira phase das id6as 
entre elles trocadas, quando apenas se esboqam os ensaios prelimina- 
res da conciliaqao entreluzida, mas sim na evoluqao ulterior, e sobre- 
tudo no periodo terminal, quando as opinioes amadureceram e assu- 
miram corpo definitivo... Negociar 6 sondar, 6 tactear, 6 acompanhai 
as oscillaqSes da opportunidade, possibilidade e necessidade. No prc- 
sente caso, todos variaram.. .Variaram os Plenipotenciarios boli- 
vianos.. . Variou o nosso Ministro (Barao do Rio-Branco) com o seu 
illustre companheiro (Assis Brasil)... Variei eu, em fim... » 

Durante a negociaqao para os tratados deflnitivos de paz e limi- 
tes com 0 Paraguay, o Brasil aconselhou essa Republica a que abrisse 
mao das MissOes e da ilha do Atajo ou Cerrito, que 6 na confluencia 
do Parani com o Paraguay, para, com mais probabilidades de suc- 
cesso, resistir na questao do Chaco ; mas tambem o Brasil aconselhou 
lealmente o seu alliado a nao ir al6m do Pilcomayo, contentando-se 
com aquellas importantissimas concessoes ou desistencias paraguayas. 

Houve resistencia na Argentina; mas, depois, em 1876, na Gon- 
ferencia de Buenos-Aires, o Governo Argentine, ja entao mais razoa- 
vel, cedendo tambem a opiniao de ilUistres compatriotas seus, boraenh 
prudentes e moderados, concordou em abandonar o Chaco Norte ao 
Paraguay e submetter a arbitramento a questao da Villa Occidental, 
hoje Villa Hayes. 

M(s ahi foi a intorvenrao do Brasil, a pedido da propria Argen- 
tina . 

Foi a isso que o Ministro Godoi alludiu no discnrso em que aprc- 
sentou as suascredenciaesaoMarechal Hermes. E' o que esta na 

historia; e citar isso nao 6 offender a Argentina, que soube mui 
espontaneamente ceder a razao e a justiqa, desistindo de pretenqOes 

que Mitre e outros homens eminentes foram os primeiros a reconhecer 
exageradas. {Muito bem.) Quanto ao resultado do arbitramento, em 

que tanto poderia ter ganho a Argentina como o Paraguay, e em que 
nenhuma intei'venqao teve nem podia ter o Brasil, quanto ao resul- 
tado, isso corre porconta dos advogados das duas partes e do arbitro, 
que imparcialmente examiiiou os argumentos e provas que Ihe 
foram submettidos. 

Na referencia feita pelo Sr. Godoi a acqao do Brasil nas gloriosas 
allianqas de 1831 e a parte que teve na victoria de Monte Gaseros, 
contribuiiido para a liberdade dos povos do Prata, nao havia a menor 
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oftensa a Argentina, pois o Sr. Saenz Peiia, um mez antes de assumir a 
Prasidencia da Republica, quando no desempenho de uina missao 
diplomatica em Montevideo, alludiu, era seu notavel discurso de au- 
diencia, as duas Triplicei Allianqas entre a Na(;,ao Argentina, o Brasil 
e 0 Uruguay, isto 6, alludiu a essa allianga de 1831, terminada pela 
batalha de Monte Caseros, e k allianqa de 1863, terminada pela queda 
de outra barbara tyrannia, como foi a que flagellou o Paraguay poi' 
ttio largo periodo de tempo. 

E era ura argentino que I'allava. E Mitre tambem, o grande 
Bartholomeu Mitre, alludindo a essas duas allianqas, e a Rosas e a 
Lopez, disse que o Brasil havia sido um vencedor de tyrannos e um 
libartador de povos opprimidos ! E era tambem um argentino. Urquiza. 
Mitre, Sarmiento, Paunero, Virasoro, Victorica e vinte mil argentinos 
combateram em Casaros ao nosso lado. 

Entretaiito, quem foi esse Visconde do Rio-Branco, a quem tao 
duramente feriu o illustre representante do Districto Federal, eu o ja 
tentai dizer era umarapida e pallida synthese. 

Na verdade, ja em 1831, quando, distincto jornalista e depois 
de ter tido assento nesta nossa Caraara, fazia as suas priraeiras armas 
no servi(jo diplomatico como simples secretario na missao especial do 
Marquez do Parana, collaborou efflcazmente em Montevideo iia con- 
clusao do Convenio de Allianqa de 21 de novembro daquelle anno, 
que precipitou a queda do tyranno Rosas. Logo depois, como Ministro 
do Brasil em Montevideo, e, era seguida, corao Ministro dos Negocios 

Estrangeiros no gabinete Parana e no primeiro gabinete Caxias, 
estreitou as nossas relacOes com os povos platinos, resolveu varias 
questOes difflceis e trabalhou a todo o transe para evitar a guerra, 
qne parecia imminente com o Paraguay, assignando o raemoravel 

Tratado de 6 de abril de 1836, depois de luminosa discussao, Miz- 
mente protocollizada; e, emnomedo Brasil, adheriu aosgrandes prin- 
cipios do Congresso de Paris. Foi tambem elle quem, um anno depois, 
mereceu de Lord Malmesbury, no parlamento britannico, palavras de 
elofiio e justiga por uraa discussao que sustentara com a Lega^ao da 
Gra-Bretanha no Rio. Foi ella quem, quando nos preparavaraos para 
recorrer as armas, conseguiu a Convenqao de 17 de feverairo de 
18u8, negociada com Solano L6pez, em Assurapgao, convetK^-ao essa pela 
qual 0 rio Paraguay ficou aberto a navegaqao de todas as bandeiras ; 
e isso depois de haver celebrado outros tratados importantes com a 

•^onfederaqao Argentina, como foram o de navegaqao fluvial e o de 
liraites. Este seguiido, como se sabe, ficou sem effeito, porque o Brasil, 
quando esse estadista era de novo Ministro dos Negocios Estrangeiros, 
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nao se prestou a intervir iiiilitarmente para submetter pela forca, a 
Confedera(jao, o Estado de Buenos-Aires. Foi elle quern, em 1865, pela 
ConvenQao de I^az de 20 de fevereiro, poz termo hoiiroso a guerra entre 
0 Brasil e o governo de Montevid6o e deu-nos um primeiro alliado, a 
Republica Oriental, contra o despota do Paraguay, que mezes antes, 
sem deelaraq3,o de guerra, rompera em hostilidades contra o Brasil 
em Matto Grosso. Foi elle, mais, quetn, atrav6s de todo o longo e lu- 
ctuoso periodo da guerra do Paraguay, at6 a instituiqao do governo 
provisorio em Assump(;ao, deu o ultimo golpe na dictadura de Lopez, 
quer a frento da Cliancellaria do Exterior, quer em missoes diploma- 
ticas no Paraguay e ho Rio da Prata, e jamais deixou que o Brasil 
l)erdesse a hegemonia no nosso continente. 

Delle escreveu Eduardo Prado (lievista Modertia de IK de dezeni- 
bro do 1897, citado por J. Nabuco, III, pag. 289 ) : « Foi entao que se 
viu esse diplomata do Imperio, vencido o Paraguay, receber o singular 
e pesado encargo de conservar a existencia politica daquelle paiz, in- 
dispensavel para a seguranca do Brasil, de formar um Governo Pro- 
visorio paraguayo e de crear, elle, estadista de uma monarcliia, toda 
a machina de um governo republicano 

E sobre elle assim se expressou o proprio Joaquim Nabuco: 
«... Si a politica exterior 6 a politica por excellencia, sobretudo para 
as naqoes quasi de futui'O, como o Brasil, senhoras de um immenso 
territorio, que tem de flcar, por geraqoes, desoccupado, Rio-Branco 
tem direito a preeminencia, por ter sido dos nossos estadistas, nao, 
de certo, o mais amb'cioso e ousado patriota, mas o mais moderado, 
constante e intelligente defensor dos interesses da nossa posicjao, a mao 
mais segura e delicada a que elles estiveram entregues ». (Pag. 207, 
vol. Ill, de Joaquim Nabuco.) 

Foi elle, por fim, quem, voltando a patria depois da Convenqao pre- 
liminar de Paz, e sendo chamado pela quinta vez aos conselhos da Co- 
roa, soerguia em pouco tempo os creditos do paiz, compromettidos era 
tao ingrata contenda externa; apparelhava a administraqao com re- 
cursos extraordinarios para resistir a crise bancaria que fulminara a 
fortuna publica e particular ; e, no meio da mais titanica lucta parla- 
mentar que a nossa liistoria registra, promovia a passagem da lei de 

28 de setembro e, com a libertaQao dos nascituros, dava o golpe de 
morte na escravidao. ( Muito bem, muilo bem.) 

Entretanto, masmo nessa 6poca de ininterrupta agita(;ao externa, 
nao S3 limitara o Visconde do Rio-Branco a manter apenas e a 
solidificar para seinpre a supremacia do Brasil na politica sul- 
americana. 
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Procurara, parallelamente, regularizar as nossas divisas com a 
Argentina e as linhas fronteiriqas do extreme norte, afim de nos res- 
guardar da cubiqa possivel do imperialismo absorvente de outros po- 
vos. E todo 0 seu esforcjo consistia em amparar a nossa inferioridade 
bellica, em relaqao as grandes potencias militares, per uma habil, 
cauta e previdente diplomacia. 

A morte colhera-o nesse instante.Mas, como Lord Chatham legan- 
'lo Pitt a Inglaterra, quando a voz se Ihe enregelou em plena Camara 
<ios Communs, elle nos deixara o filho illustre que, annos depois, nos 

restituiria em pr61io memoravel o Amapi e as Missoes, inscreveria no 
Tratado de Petropolis a pagina mais fulgente da diplomacia contem- 
poranea e, ainda agora, acaba de resolver, uma por uma, todas as 
"ossas seculares pendencias de limites, com honra para o Brasil e equi- 
dade para os povos visinhos, patenteandoo alto grao de nossa cultura 
jiiridica e a estructura admiravel de nossos Estatutos Constitucionaes, 
na comprehensao politica das nossas liberdades civicas. (Applausos.) 

Se isso fizera o primeiro Rio-Branco, o que se tem feito nestes nove 
annos de fecundo governo do segundo ? 

Senhores, 6 a historia de hoje, 6 a chronica de nossos dias, a pal- 
pitar vivida e orgulhosamente na memoria de todosos brasileiros. 

Na verdade, como ja assignalei um dia, de 1900 a 1902, a situa- 
Qio das nossas fronteiras no Amazonas tocara a essa phase sombria 
cm que as populaqoes, cansadas de esperar pela ac<}ao do poder pu- 
blico sobre o encaminhaineiito definitivo dos seus destitios, procuram 
I'osolvor tudo por si mesraas. A revoluq.ao estalara. Os seringueiros 
iiacionaes, estabelecidos naquelias invias paragens ha largos annos, 
tiaviam deliberado do armas em punho expellir os invasores que, de 
todos OS lados, da Bolivia como do Peru, surgiam procurando ex- 
polial-os das terras occupadas. A' insensata aventura, encabeqada 
por Galvez, proclamando o Estado Livre do Acre, succeder-se-hiam as 

cxpedi(;Oes, apparelhadas em Manaos e diversos pontos do Amazonas, 
e outros movimentos insurreccionaes, em que os acreanos commette- 

ram rasgos 6picos de audacia e resistencia civica. Da parte das classes 
dingentes da Bolivia, como dos ousados flibusteiros que, d sombra do 
sua bandeira, anciavam por se internar de vez pelas florestas cubifja- 
das do caucho, ia-se tambem de desvario em desvario: ao estranho de- 
creto do Ministro Paravicini, convertido em delegado especial do governo 
de La Paz nos territories do Aqujri e do Puriis, abrindo os portos desses 
I'ios e do Yaco a navegagao de todas as naqOes, seguir-se-hia a conclu- 
sao do arrendamento do Acre ao Bolivian Syndicate, que, al6m de lar- 
gos favores recebidos, poderia at6 manter alii for^as de terra e mar, e 
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terininar-se-hia com a expediqao contra a columna de Placido de Cas- 
tro, commandada em pessoa pelo Presidente da Republica. Finalmente, 
do lado dos peruanos, multiplicavam-se as inciirsoes, como as de 1896 
0 1897; no Alto-Puriis, irrorapiam grupos armados, emquanto na 
bocca do Amonea travava-se cruento corabate entre os brasileiros, 
alii fixados, e um bando de soldados e caiicheiros intrusos, que, com 
um commissario peruano a frente, pretendiam apossar-se desses lo- 
gares em npme do governo de Lima, factos esses que, dahi por diante, 
se repeteriam na bocca do Chandless e em outros pontes, onde deze- 
nas de brasileiros pagariam com a vida a defesa denodada do patri- 
monio nacional! [Muito bem.) 

0 momento tornara-se decisive. Tanto quanto na Amazonia, a 
opiniao publica em todo o paiz se agitava. A guerra parecia immi- 
nente... 

No Brasil, como na Bolivia e no Peru, desde esse instante iiilo se 
afigurava mais possivel separar uma dessas na(j5es das outras na con- 
tenda. Ha perto de meio seculo os mais caros interesses de todastres 
vinham-se chocando dia a dia e foram ponco a pouco ficando de tal 
forma emmaranhados em tao diversas e complicadas questOes de direito 
e de facto, que so mesmo a intervencjao providencial de um estadista 
que a cada qua! de per si inspirasse f6 pela sua alta sabedoria, cla- 
rividencia de vistas e virtudes civicas, poderia evitar, com lionra para 
todas e deslise para nenliuma, que mais um pr61io sangrento fosse tra- 
vado em holocausto A. segaranqa politica do continente. 

Felizmente, para gloria da diplomacia sul-americana, essa iiitor- 
vengao salvadora se deu a tempo com a escollia do emiiientc, Sr. Ba- 
rao do Rio-Branco para ministro das Relates Extcriores do Brasil, 
pa presidencia Rodrigues Alves. {Apoiaclos geraes.) 

0 Tratado de Petropolis tornou-se assim o glorioso marco inicial 
de sua brilhanto administraqao. E bom depressa outros feitos se suc- 
cediam accentuando a accjao superior e patriotica do grande apostolo 
da paz no continente sul-americano. (Applausos.) 

Com effeito, de 1903 a 1904, al6m de su rcsolver o litigio do Acre, 
(Jesdobrado em pliases distinctas, cada qual mais penosa e agitada, atL» 
a approvaqao do Tratado de Petropolis, renovou-se o modus vivendi 
com a Republica Franceza, desistindo esta do augmentar os direitos 
de entrada do caf6 e applicando nos aos sous productos a tarifa mi- 
nima. Concedeu-se aos Estados Unidos, pela manutenqao da entrada 
livre do cafe, a reducqao de 20 % sobre as taxas de importaqao de 
alguns generos americanos. E (',oncluiu-se a demarcaqao de limites 
com a Argentina. 
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De 1904 a J90ii, celebrou-se o tratado de limites com o Kcuador. 
Assignaram-se com o Peru doiis accordos: um — deferindo a juizes 
ai-bitraes as reclania(;oes per prejuizos oii violeiicias sofl'ridos por bra- 
sileiros ou peruaiios no Alto Juru4 e no Alto Puriis desde 1902 ; c outro 
assentando o prazo da discussao diplomatica para um accordo directo 
entro as duas naqoes sobre fixacao definitiva de limites, neutralizados 
como foram entao, os territorlos aciraa da confluencia do Breu e do 

ja occupados pelos poriianos, que tiveram, por esse accordo, 
•is cvacuar o Amonea. Organizaram-se as instruccjoe:^ para os postos 

"scaes mixtos e as de policia e explora('ao daqiielles mosmos torrito- 
rios litigiosos. 

Continnaram as disciissoes entre a Chancellaria do Riode Janeiro 
6 a da llaya sobrc os limites com a Goyana Neerlandeza. Greou-se a 
erabaixada em Washington. Firmon-se a Convenqao Sanitaria Intor- 
nacional com a Republica Argentina, o Uruguay e o Paraguay.E pro- 
I'ogou-se 0 accordo commercial com a Italia, sendo applicada aos pro- 
ductos italianos a tarifa minima e estipulando-se que os direitos de 
f'ntrada do caf6 nao excederiam de 130 liras por 100 kilogrammas. 

De 1903 a 1906, trocaram-se as ratificagOes do Tratado de Arbi- 
tramento com o Ghile e firraou-se o de Arbitramento com a Republica 
Argentina. Iniciaram-se as sessOes do Tribunal Arbitral Brasileiro-Bo- 
liviano. Foram installadas as Gommiss5es mixtas de policia e as fiscaes 

nos territorios neutralizados do Breu e do Catay. Coube ao Brasil a 
honra de ter o primeiro Cardeal da America Latina. Promulgou-se o 
Convenio sobre marcas de fabrica e de commercio com a Republica 
Argentina. Adheriu-se a primeira Convenqao da Cruz Vermelha, ou 
de Genebra. Fez-se representar o Brasil na Conferencia de Roma 
e assignou-se a convenqao sobre a fundaqao do Institute Interna- 
cional dn Agricultura. Na Conferencia Assucareira de Bruxellas, o 
iiossos interesses foram efflcazmente defendidos polo Ministro resi- 
dente no Brasil, Dr. Rego Barros, e um delegado especial do Mi- 
nistro da Fazenda, o Sr. Willeman. 

De 1906 a 1907 fiinccionou nesta Capital a Terceira Conferencia 

Internacional Americana, recebendo o Brasil a visita do Sr. Eiihu 
'^oot, Secretario do Exterior dos Estados Unidos, e resolvendo-se, 
entre outras cousas, naquella assembl6a, regiilarizar os effeitos da 
grande naturalizaqao, nomear uma commissao para estudar a le- 
gislacao aduaneira do coiitinerite, proteger a propriedade litteraria c 

endustrial, proinover a reforma do systeina monetario americano o 
estudar as causas da fluctuaciio do cainbio nestes ullimos 20 annos. 
Fizemo-nos representar na Segunda Conferencia Internacional do 
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Go/.iebra (Cniz Vermellia) e na Conferencia da Paz, em Haya. Cele- 
braram-se Tratados de limites com os Paizes-Baixos e com a 
Colombia, sendo com esta ultima firmado na mcsma occasiao um 
modvs 'Vivendi de navegaqao e commercio no Icja. Expediram-ise 
instrucqoes para a Commissao mixta de demarcaqao de limites com 
a Bolivia. Concliiiu-se ainda com esta Republica o protocollo sobre o 
reconhecimento do marco das cabeceiras do Rio Verde. Denuncia- 
ram-se os artigos perpetuos do Tratado de 1826 com a Franca o 
tambem os artigos addicionaes. Procedeii-se do mesmo modo acerca 
dos accordos consulares com a Allemanha, Relgica, FranQa, Hespanha, 
Italia, Portugal e Suissa, sobre arrecadaqJo de heranqas nos termos do 
decreto de 8 de novembro de 1831. E fizemo-nos representar na 
Conferencia Internacional de Radiotelegraphia em Berlim. 

De 1907 a 1900 firraamos Tratados deAfbitramento com osEstados 
Unidos, Portugal, Franga, Hespanha, Mexico, Hondm-as, Venezuela e 
Panami'i. Terrainamos a demarcagao do limites com a Bolivia, em 
Matto Grosso. Celebramos Tratados de Commercio com o Ecuador e a 
Colombia e o Accordo com o Peru sobre a navegarao no .lapura. Assi- 
gniimos conveucoes com as Repiiblicas do continente, determlnando 
as coudiwes dos cidadaos naturalizados que renovarem a sua resi- 
dencia no paiz de origem. Prorogou-se at6 31 de dezeinbro de 1910 o 

•accordo commercial com a Italia. Fii'mAmos o Tratado de 8 de setem- 
bro de 1909 com o Peru, completando a determinaQao das divisas e 
estabelecendo principios geraes sobre o commercio e navegacao entro 
OS dons paizes, o o de .'iO do outubro do tuesmo anuo, modificando as 
fronteiras com o Uruguay, na Lagoa Mirim e no rlo Jaguarao.Concluimos 
ConvoTicOes sobre troca do oticommendas postaescom a Franca, osEs- 
tados Unidos e o Imperio Allemao, ajustes estes que infelizraente nada 
aproveitam aos nossos interesses, porque sao verdadeiros contractos 
unilateraes, com que so Uicrarao aquolles paizes amigos. E, como o 
disse mui sensatamente o illustre Sr. Barao do Rio-Branco, tivemos a 
felicidade de, com a nossa opportuna e amigavel intervencao em 
Washington, p6r termo facil e honroso ao desagradavel incidente entro 
os Estados Unidos e o Chile, na chamada questio Alsop. 

I'inalmente, em 1910, assignou-se o Tratado de Commercio e 
Navegatjao fluvial com a Bolivia. Firmaram-se no Rio de Janeiro os 
Artigos Declaratorios da demarcaq-ao de limites com a Argentina, 
desde a confluencia do Quarahim att) a do Iguassii, e, em Buenos- 
Aires, uiua ConvenQao supplementar do tratado de limites de 189C. 
Deram-se providoncias para comecarem os trabalhos de demarcaqao 
de limites com a Bolivia desde o Madeira at6 a confluencia do Yaverija, 
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no Acre. Termlnaram-se os trabalhos nos Tribunaos Arbitraos Bra- 

sileiro-Boliviano e Brasileiro-Peruano. E concluiram-se, com diversas 
potencias, tratados ou convenqOes de arbitraraento, elcvando a vinte 

e sete 0 numero total desses ajustes, qu0 neste raomento ja sobem a 
trinta, 0 que colloca o Brasil, ha mais de um a,nno, em primeiro piano 
na politica elevada e nobre da confraternizaijao geral dos povos 

civilizados. 
Em summa, em' dous arbitramentos em que foi advogado do Bra- 

0 nos tratados de limites concluidos durante o seu Ministerio, 
dofendeu o emiuente patriota e conservou para esta nossa Republica 
''<^0.000 kilometres quadrados de territorio que nos disputavam a Ar- 

gentina, a Franca, a Colombia e o Perii, e augmentou de 132.000 
kilometres quadrados o territorio nacional, com o accrescimo do Terri- 
torio do Acre, o que per|^z uma extensao de mais do 900.000 kilome- 
tres quadrados, superior A superflcle da Franga, da Italia, da Ilespa- 
nha, da Austria e de outros muitos paizes. E si, com a acquisiqao do 
Acre, despendemos 34.o00;000S, 6 conveniente lembrar que esse 

territorio ja deu de renda a Uniao, at6 o fim do anno passado, cerca 

78.000;000$000. 
Senhores, 6 esta a obra gloriosa do segnndo Rio-Branco atrav(5s 

dcstes dous quatriennios presidenciaes, trabalhados ainda por ele- 
mentos perturbadores da ordem e da seguranqa interna da Repu- 
blica (muito hem), obra de justiga, de progresso e de congragamento 
entre todas as naqoes americanas porque, para elle, o maior dos 
brasileiros contemporaneos, o unico e absorvente dos ideaes 6 
vor 0 Brasil grande e respeltado, nao tanto pelo seu poder militar 
quaiito pela Intensidade da sua cultura mental e do seu flores- 
cunento politico, sob um regimen em quo a liberdade seja a base 
flo trabalho e o traballio, quer na ordem social, quer na ordem 

economica, tenha por suprema aspiraqao a paz universal. (Muito 
; muito bem.) 

E, com estas palavras, bem poderia terminar. Mas, que se mo 
permittam umas ultimas cousideraQoes. 

Ila na psychologia dos povos contemporaneos phenomenos 
curiosos. 

Nos altos e baixos da vida politica das naqOes os estadistas sem 
par, OS predestinados, a symbolizarem 6pocas ou ideaes, sao fadados 
a soffrer quasi sempre as mais duras provagOes. 0 gesto antipatrio- 
t'co de hontem do Sr. Barbosa Lima, parecendo quiqa a S. Ex. uma 
livie e positiva manifestacao da sua vontade, coino quo corresponden 

Uma ilievitavel fotalidade social. 
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Esse gesto so tornava ncccssario para a glorificaqao do Sr. Barao 
do Rio-Branco. * 

N5,o desapparecera assim dos Annaes, como outras tantas apos- 
trophes que iielles jazem mumificadas. 

Sobreviveri mesmo a nossa geraqao ; e, amanha, quando a fiis- 
toria tiver de flxar deflnitivamente o vulto homerico do grande esta- 
dista, nao afflrmari soraente que elle entrou para a immortalidade, 
aureolado pelas beriqaos unisonas dos povos sul-americanos e pela 
admiraQiio de todo o muiido civilizado, mas assigiialara a antithese 
extranha deste momento para cobril-o de melhores louros, e dira que 
houve, no parlamento nacional, um grande homern, o Sr. Barbosa 
Lima, que, nao por ciumes e despeitos inconfessaveis, mas por um im- 
pulse irresistivel do seu temperamento combativo, nao se importou 
de attentar contra as tradicoes gloriosas d(^ seu paiz, de procurar 
desmerecer a memoria querida do llbertador dos nascituros, e de 
accender a discordia internacional no continente e s6 para que?... 

para, de envolta embora com a ruina da patria, cavar a im- 
popularidade do maior de todos os Brasileiros ! ( Applausos prolon- 
gados.) 

Rio de Janeiro — Impronsa Nacional — 1911 
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