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PREFズC'o 

O interesse pelas questaes relativas ao processo politi 

co sul-rioーgrandense nasceu ainda no curso de gradua95o 	de 

Hist6ria, quando comecei a me preocupar com as peculiarjdades 

da polItica ga丘cha na Primeira Rep丘blica. Ainda naquela opor- 

tunidade, entendi que para cbmpreens5o desta problem5tica era 

necess5rio um estudo sobre o Partido Republicano Rio-Grandenー  

se. No curso de Bacharelado em Hist6ria realizei um primeiro 

trabalho a respeito do assunto, onde meu objetivo era unica-

mente o de identificar as principais caracteristicas ideol6gi 

cas do partido e a import ncia polItica de J lio de Castilhos 

no periodo de propaganda e nos primeiros momentos da Rep丘bli- 

ca. A partir desta monografia, me interessej em aprofundar a 

questao do PRR - da, resultou o tema da disserta9ao que apre 
sen七〇 ．  

A pesquisa da Hist6ria Rioーgrandense, se depara com si- 

rias dificuldades, al6m da escassez dos estudos monogr5fj一coS ー 	，  
os arquivos pessoais de polIticos ga丘chos, principalmente da 
ェ 
 Rep6blica e os documentos em geral encontram-se dispersos e 

pouco acessiveis. Colabora para esta dificuldade a desconfian 

9a rni 〇  pesquユ -, -'.-I - r 1 raslle1r〇  de nm f- 	っ1~，ー一  S -- 	 。はu-'-bauor orasljeユro desPer七a em algumas 	pessoas 

Possuidoras de documenta95es e bibliotecas especializadas 

A七ualrnen七e, en七re七an七〇 ,tem sido realizado alguns esfor 

9os no sentido de proporcionar melhores condi96es ao pesquisa 

dor brasileiro da Hist6ria Ga6cha. Ja encontramos acervos in- 



teressantes da Biblioteca P丘blica do AEstado e no Arquivo His- 

t6rico do Rio Grande do Sul. Mais recentemente foi criado um 

Centro de Documen七a95o na UFRGS que ser5 um grande apoio para 

a pesquisa, da Hist6ria Ga6cha. 

Aproveユ七〇  es七e momen七o para agradecer a 七〇dos que colaー  
boraran para a realiza95o dとste trabalho. Gostaria de agrade 

cer a aten95o do Prof. Dr. Luis Lessegneur de Faria; do Dr 

Moyses Velhinho; do Dr. Arthur Ferreira Filho; do Prof. Dante 

de Lay七ano. 

Agrade9o, tambるrri, aos funcion5rjos do Arquivo 	P6blico 

do Estado do Rio Grande do Sul, que me proporcionaram excelen 

tes condi96es de trabalho, quando pesquisei nos 	invent&rjos 
daquela ins七3-七ui95〇．  

Finalmente, agrade9o o meu orientador, Prof. Hるlgio Hen 

rique Trindade, que colaborbu de forma definitiva para a rea- 

liza95〇  des七e 七rabaiho a七rayるs de suges七5es e cr工七icas 

* 



INTROD/Jgズo 

O processo de implanta95o do regime republicano no Bra-

sil tem sido tradicionalmente interpretado em fun95o do papel 

preponderante desempenhado por trるs fatores: a aboli95o da es 
crava七ura; a ques七aO milユ tar e a ques七5O relユgユosa. Es七as an5 
lises n5o atribuiram suficiente import ncia ミ  s altera96es o-

corridas na composi95o das for9as sociais e sua influ6ncia so 

bre a mudan9a no comportamento polItico dos grupos dominantes 

e emergentes. Sem pretender minimizar a import ncia dos refe- 

ridos fatores na queda da monarquia, torna-se indispens avel 

para uma correta interpreta95o do movimento republicano, uma 

an5lise das transforma95eg s6cio-econ6micas a nIvel nacional 

e suas peculiaridades regionais, a fim de melhor captarmos o 

processo polItico que resultar5 no evento da Rep丘blica, espe- 
cialmente no Rio Grande do Sul. 

Mais recentemente, alguns estudos t6m se aprofundado a 

respeito do papel destas for9as sociais, dando desta forma u-

ma nova ユn七erpre七a95〇  para o movimen七〇  repubiユcano. En七re esー  
七es des七acarnos 〇  de Emユ1ユa V工〇七七ユ  da Cos七a, que em seu 七rab aー  
iho "Da Monarquia ミ  Rep6blica - momentos decisivos" 	retomou 
crユ七ユcame n七e a vis5o 七radicionalI des七acando novos pon七〇S 	a 
serem considerados. 

A autora desenvolveu uma critica a vis5o tradicional, 

discutindo tr6s momentos da crise no per.odo. Primeiro, carac 
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ーーーー  一“'‘山ヒよU 05 nOVOS gruPos se colocariam em 

oposi95〇  aos 七radュcionais provocando o surgimen七〇  dos dェverー  

sos partidos republicanos provinciais. (4) 

(1) "Durante o longo reinado de Pedro 工工  profundas mudan9as o 
correram na economia e sociedade brasileira". COSTA, End- 
lia Viotti. Da Monarquia a Rep丘blica: momentos decisivos" 
Ed. Grijalbo, S5o Paulo, 1977, p. 304. 

(2) "As transforma95es econ6micas afetavam profundamente a so 
ciedade. Criavam novos interesses, freq凸entemente diver- 
SOS dos tradicionais". id. ibid. p. 305. 

(3) "Desde a d6cada dos setenta, mas principalmente na dos ai 
七en七a quando aumen七aram facilidades para a u七3-nza95〇  do 
trabalhador livre estrangeiro, as lavouras do Vale do Pa-
raiba estavam decadentes e enfrentavam de maneira dram5ti 
ca o problema da substitui95o da m5o de obra escrava." iよ  
ibid. p. 308. 

(4) "Id6ntica oposi95o entre setores progressistas e setores 
tradicionalistas verifica-se em outras a reas do paIs. Nas 
zonas a9ucareiras o fen6meno se repete, embora em escala 
mais modesta, em virtude do estado de crise que afetou, no 
decorrer do sic. XIX, a economia a9ucareira dificultando 
o processo de moderniza95o da economia (...) Tambるm 	no 
Rio Grande do Sul observa-se o contraste entre o novo e o 
て γ‘ュ lhハ  ’' 4 凡  ‘1へ4A r、  つn只  

麟誓 

燕誉, aa 七 ra ext 	 ’ ー  

regi6es d〇  paIs Ofl(e 七a晒るm os nmmq パ” ー一  
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do movimen 

do posto em xeque por grupos novos, que necessitavam da prati 

ca liberal para se desenvolverem. Quando o gabinete de Zacaー  
rias de Goes Vasconcelos caiu em 1868, houve a ruptura destes 

grupos com 〇  regime,]5 que este rompera com qualquer pro]e七〇  
realmente liberal, no momento que entregou o governo ao Parti 

do Conservador (5). 

As for9as republicanas, portanto, emergiam do desgaste 

da polI七lca mon5rquica e principalmen七e da incapacidade des七a 

em atender as novas demandas dos grupos progressistas ligados 

ao caf6 e dos grupos em ascenso, da classe m6dia, e da burgue 

sia. Ainda em rela95o a radicaliza95o ideol6gica ocorrida no 

periodo cabe observar que o autor identifica a variante posi-

tivista como a alternativa dos grupos urbanos n5o hegem6ni ー  
cos (6). 

As ques七6es levan七adas por Emilia Vio七七ェ  da Cos七a e Raど  
mundo Faoro s5〇  relevanヒes para a co.mprecns5〇  do niovirnen七〇  re 

(5) "A queda de Zacarias, com a conseq廿ente eleva95o do gabi- 
ne七e conservador de 工七aborai, causou espan七〇  e indigna ー  
c5o. N5o Dela intervenc5o da Coroa - com o Poder Modera- 
dor, ja degradado, peios seus criticos, no poaer pessoai 
ー  fato, reoetia-se com robusta Daternidade, mas Dela brus 
ca in七errup9ao do 1ュberal工smo crescen七e e trユUn土an七e ・ ” ー  
FAORO, Raymundo. Os Donos do Poder. Ed. Globo, Porto Ale 
gre, 1975, p. 446. 

(6) "A Rep丘blica, al6m de fogo de palha ou fogo de artif cios 
dos ret6ricos e da mocidade C...) escorre p or duas verten 
tes. De um lado a corrente urbana, composta dos politi ー  
cos, dos idealistas e de todas as utopias desprezadas pe-
la ordem imperial, de outro tenaz, ascendente, progressi- 
Va, a hos七es dos fazendeiros.Den七ro da primeira viriamos 
positivistas doutrin5rios." id. ibid. p. 453. 

Raymundo Faoro em "Os Donos do Poder", tanth6m COlOCOU a 

questao quando dlscutユu a representa95o ideol6gica do m〇vmen 

to republicano: o liberalismo te6'- jc- d - m〇nar qu Ia es taVa sen ―ーーー一ー “一～"～  し ':; ') .i よしU Ud monarqUユa es七ava sen 
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urna dimens5o polItica e social pouco discutida. Porるm no que 
pese a 工den七エ fica9ao dos republユcanos feユ七a por Vュ〇七七ユ  corn os 

grupos urbanos emergentes, e por Faoro com um grupo urbano po 

sitivista, nos parece que a abrangncia da an5lise desenvolvida 

por ambos esta circunscrita ao conflito entre o moderno e o 

tradional na lavoura de cafる  paulista. Quando se generaliza a 

vig6ncia deste conflito para as demais provincias, e no caso 

espec fico, para o Rio Grande do Sul, tende-se a subestimar a 

dinamica interna de cada regi5o e suas particularidades em re 
la95〇  ao cen七ro hegem6nico ． 	 ー  

A propaganda republicana no Rio Grande do Sul e a conse 

q ente estrutura9ao do Partido Republicano Rio-Grandense (PRR) 

apresentou caracterIsticas muito peculjaLes que Individualiza 

ram o movimento ga丘cho em rela95o a outras regi6es do paIs. A 

linha de an5lise apresentada por Emilia Vlotti nos possibilj- 

ta colocar no caso do Rio Grande do Sul algumas quest6es que 

relacionam mudan9as s6cio-econ6mjcas com o advento da Rep丘bli 

Ca. Se em S5o Paulo a funda95o do Partido Republicano foi fru 

to de uma cis5o ao n工vel polItico do grupo dominante de cafei 

cultores, a quest5o a ser colocada quando estudamos o mesmo 

fen6meno no Rio Grande do Sul 6 saber que arranjos, cis5o ou 

camposユ95〇  de for9as socユais proporcユonaram o mayユmen七〇  repuー  
blicano. 

ー“ ーーv Pcユ上し山uo repumュcano da 6Poca tomou a 	fユ losofia 
francesa t5o firmemente como ideologia 

nhum ou七ro Pa r七ュd〇  rePublican〇  da 云nn戸コ  十ハmハ，, 



9 

ーー一一ーーー ..-‘コ  Jctb上じdS; como es七avarn Seus mern 
bros inseridos na configura95o s〇cio- econ6mjca do Rio Grande: 

por que,chos ado七『o contrxram urna Idごご誉lz paStin業にS resiti鴛〇canos gau 

Na procura de explica95o para a quest5o ga丘cha alguns 

ご」慧os esmtabeivismo eに器uma COrrespmtjca sciごenclaconmごeaerg aSrgiかaoda 
Costa Franco, identificou o PRR corn urna classe m6dia nascen-

te (7); Robert Levine, com OS fazendeiros de uma regi5o mais 

pobre do RGS (8) ; Maria Antonieta Antoniacci, com mudan9as s 6 

clo- economicas que levaram certos grupos a tomarem posi96es 

(7) "0 Partido Castilhista ou Partido Republicano Riogranden- 
se, conquanto desfigurado do decorrer dos anos inclusive 
de seu conte丘do classista... A hegemonia do Partido Repu-
blicano Rio-Grandense ofereceu ai?tpla oportunidade a ascen 
s5o social e pol tica de elementos de classe mるdia." FRAN 
CO, S6rgio da Costa. J丘lio de Castilhos e Sua 6 poca".Ed ・  
Globo, 1967, p. 203. 

(8) "0 resultado final constituiu na altera95o da composi95o 
da lideran9a politica que passou da elite d os estan-cieiー  
ros para uma quase elite. Silveira Martins e seus princi 
pais seguidores e aliados tinham formado a aristocracia 
da provincia como donos das maiores e mais antigas est n 
cias. Castilhos e seus seguidores eram um pouco menos riー  
cos e mais tenuemente ligados a nobreza da Provincia." LE 
V工NE,Robe r七．  O Rio Grande do Sul como fa七〇r de ins七abiー  
lidade na Velha Rep丘blica. In: FAUSTO, Boris. O Brasil Re 
publicano, vol. I, Difel, S5o Paulo, 1975, p. lii. 

(9) "Para se compreender o problema em estudo faz-se necess-ー  
rio esbo9ar, em linhas gerais, a situa95o do Rio 	Grande 
do Sul na Passaaem ImD6rio/Rep6blica - momento em que ad-
quiriu expressao o tracionamento cia classe dominante gau- 
cha. ANTONェACCェ , Maria An七〇fie七a.A Lu七a Olig5rquica 	no 
Rio Grande do Sul na Velha Rep丘blica. Tese de Mestrado 
S5o Paulo, 1978. 

Corn o objetivo de explicar a quest5o, pretendemos estu- 

dar o grupo republicano do periodo da propaganda, idenfician- 

do: quais suas caracterfstjcas 1'5sica-; c〇mo eg tavAm 。。  一  ー一ー  

S亘  

dュ5七ユn七as. (9) 
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Nao pretendendo entrar na discuss5o especifica de qual-

quer das propostas, nos parece que todas elasI P〇r maェs dュver 

gentes que possam ser, estio calrmdas no nPlイ。Aハ  月。  一へーー一 1 一  

elas, por mais diver 

9ao da ェ  Rep丘blica e n5o no periodo da ades5o dos republica-

nos a propaganda. No nosso entender um dos grandes problemas 

das interpreta96es do movimento republicano ga6cho em suas o-

rigens e 〇  fa七〇  dele ser in七erpre七ado a par七lr do momen七〇  em 
que o PRR se tornou poder e em conseqa6ncia, novas 	composiー  
9oes de for9a. estruturaram_se. 

Nossas. hip6teses de trabalho procuraram redimensionar o 

problema da ades5o ao movimento republicano em nIvel regional 

no periodo de propaganda, nos seguintes termos: 

1 - As transforma96es econ6micas ocorridas no Rio Gran- 

de do Sul, no periodo compreendido entre 1870-1890 

nao ocasioparam uma cis言〇  n()arnmn r、ロ～，つ ”‘一 4- ー  コーーー  

9ao an七ユーmon5rquェca no ユn七erユor dos grupos domユnanー  
七es. 

2 - A n5o ades5o, na fase da propaganda, do grupo domi- 

nante a causa da rep丘blica, proporcionou um espa9o 
pol工 tico para a atua95o de um grupo mるdio 	urbano 

que se constituiu no n丘cleo principal do Partido Re 

publicano RioーGrandense no final do perIodo mon5r- 

quico. 

O presente estudo se desenvolvera em trるs partes 	onde 

procuraremos fazer uma an5lise no sentido de abranger as ques 

七〇es an七en ormen七e expos七as ~ explicando 〇  movimen七o republ工ー  

n〇 perI〇d〇  -e ーーーーー  ーー I_.しlLLu‘つ  1L)PピIユoao de consolida 

ーーー一一ー一A一 (-l..LL LL.[LtcI じ上sao no gruP〇  pecuaris七a don仕ー  

nante e, em conseq凸6ncia, a propaganda republicana 

na provIncia n5o se originou da tomada de uma posi- 
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cano num perIodo em que estavam Ocorrendo modifica96es signiー  

ficativas na provincia, procurando, a partir desta perspecti- 

Va, analisar a rela95o entre o perfil ideol6gico do partido e 

o grupo que o formou. 

Nossa es七ra七るgia de cole七a de dados sobre 〇  七ema baseouー  

se em tr6s tipos de material. Em primeiro lugar avaliamos cri 

ticamente a bibliografia sobre o assunto, utilizando-nos 	de 

trabalhos de analjse do movimento republicano como um todo no 

pa工s e mais especificamente de monografias sobre o Rio Grande 

do Sul. 

Um segundo tipo de material utilizado foram as 	fontes 

	

documentais. Fizemos uso: dos Anais da Constituinte 	Federal 

de 1891; dos Anais da Constituinte Estadual de 91; do jornal 

"A Federa95o"; de documentos e manifestos do pr6prio PRR. Fi- 

nalmente, pesquisamos nos invent5rios dos membros do grupo re 

publicano, selecionados no acervo do Arquivo P6blico do Estaー  

do do Rio Grande do Sul, com o objetivo de apreendermos a si- 

tua95o s6cioーecon6mica destes, a partir dos bens acumulados e 

deixados como heran9a. 

Os cap tulos deste trabalho ficam assim estruturados: O 

	

primeiro objetiva verificar 05 resultados para o Rio 	Grande 

do Sul, em termos de ocupa95o geogr fjca, popula95o, arrecada 

9ao municipal e exporta95o, das 七rans釦rma96es 〇corrュdas 	no 

perIodo compreendido entre 1870-90. Pretendemos desta forma, 

perceber as principais modifica96es s6cio-econ6micas e a ex- 

tens5o de suas influ&ncjas na ades5o a causa republicana; no 

segundo capItulo fazemos um estudo do Partido Republicano Rio- 

Grandense, no sentido de identificar ジ  suas principais caracte- 
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rIsti.cas quanto a ideologia e organiza95o. Nるo faz parte de 

nossas preocupa96es discutir pressupostos positivistas ou f a- 

zer uma an51ise da influ6ncja da filosofia francesa no Brasil 

na epoca, mas exciusivamente apontar a presen9a da doutrina 

no partido; o terceiro capItulo procura estabelecer um perfil 

do grupo republicano do perIodo da propaganda. Atrav6s do es-

tudo de uma s6rie de informa95es como local de nascimento, i- 

dade, grau de instru95o, profiss5o, atividades pol工ticas e si 

tua95o s6cio-econ3mjca pretendemos chegar a uma caracteriza- 

9ao do grupo republicano ga丘
cho, do qual, segundo nosso crit亘  

rio, faziam parte aqueles membros que participaram efetivamen 

te da funda95o e estrutura95o do PRR na capital e no interior 

d了 m〇  Grande, assユm como aqueles que nesrro sem 七erem 七ido participa 

9 ao nos momentos iniciais tornaram-se nomes proefflinentes den-

tro do partido nos 丘  ltimos anos do regime mon5rquico e nos 

primeiros da Rep6blica. Ainda dentro deste cap tulo estudamos 

separadamente o subgrupo que formou a bancada ga丘cha na Cons-

tituinte Federal de 1891, com o objetivo de verificar se este 

apresentava caracterIsticas diferenciadas do grupo maior. Con 

siderarnos os constituintes como um grupo especial na medida 

em que nele estavam presentes as figuras mais destacadas do 

partido, tanto pela lideran9a polItica que representavam como 

pelo comprometimento com as bases doutrinarias do PRR 

IncluImos tamb6m no periodo de propaganda os dois pri- 

melros anos da Rep丘blica, por entendermos que a elabora95o da 

Constitui9ao Estadual de 1891 e a Constitui95o Federal do mes 

mo ano, estiveram estrei七amente ligadas ao perIodo anterior, 

pois foram naqueles momentos que se colocaram em pr5tica efe- 

tivamenteI os pressupostos b5sjcos defendidos pelo PRR duran- 

te a propaganda. 
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Desta forma, atrav6s do estudo do grupo que participou 

da propaganda no Rio Grande do Sul e da Constituinte Federal, 

queremos con七ribuir para explicar as origens do quadro p01i七1 
co da Primeira Rep6blica. 

Cabe, finalmente, acrescentar, neste primeiro momento 

do trabalho, que n5o pretendemos esgotar a quest5o, mas dar u 

ma Contribui95o para o reexame da problern5tjca proposta. Acre 

ditamos 
que o assun

to, aqui discutid
o, necessita ser 	levado 

adiante em um estudo mais detalhado do grupo republicano, a- 

brangendo um n6mero maェor de represen七an七es, que por lm比aー  
coes de tempo e de recursos, n5o realizamos. Entendemos tam- 

bる
m, que seria relevante um estudo comparativo com momentos 

posteriores da I Rep丘blica, no sentido de perceber a manuten 
~ 	 ~ 

9ao ou nao das caracteristicasI aqui analisadas 

* 

/ 



CAP工TULO 工  

A MUTAGズO DA SOCIEDADE RIO~GRANDENSE E 
A EMERGgNCIA DO MOVIMENTO REPUBLICANO 

As 丘  ltimas d6cadas da Monarquia Corresponderam a um pe- 

nIodo de significativas altera96es no quadro s6cio-econ6mico 

ao pais. 	A introdu95o do trabalho assalariado e a melhoria 

das vias de 七ranspor七e, en七re ou七ros fa七〇res, possjbilj七aram 

o aumento da produ95o e uma consequente ruptura dos 	quadros 

dominantes tradicionais, Ocasionando o aparecimento de grupos 

progressis七as ligados ao campo e de nOvos COntingentes 	que 
provocaram um r5pido aumento da popula95o urbana. (1) 0 presen 

te cap tulo pretende discorrer sobre estas transforma96es no 

Rio Grande do Sul, investigando at6 que ponto eles tiveram o 

impacto das ocorridas no centro hegem6nico - S5o Paulo e 	em 

que medida elas provocaram uma ruptura no interior dos grupos 

dominantes regionais, proporcionando cisaes polIticas 

(1) "Mais importante do que registrar a exist6ncia de uma di- 
工erencia9ao estrutural complexa que nao pode resumir-se a n 
seus setores polares, e considerar que os 丘  ltimos trるs de 
cenhos que antecederam a Rep6blica de 89 marcaram impor ニ  
rantes moctirica9oes nas bases da economia brasileira, ne 
les tanto , se cta a expansao da lavoura cafeeira na regiao 
し  entroーbuj e, mais especificamente, no Nordeste de 	Sao 
Sao Paulo, como o dec&nio 1870-1880 caracterizou-se como 
um periocto de intensa atividade mercantil/financeira c'ue 
permitiu mais um surto de prosperidade urbano-industrial". 
し  -rc.uubu, ternancto Henrique. "Dos Governos Militares 	a 
Prudente-Campos Sales. in FAUSTO. Boris. O Brasil ReDubli 
cano - istru七ura de Poder e Economia (1889-1930) 	Difel7 
Sao ・ Paulo. 1975, p. 17. 

do paIs. 
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O povoamento do Rio Grande do Sul e sua efetiva ocupa- 

9ao em termos econ6micos obedeceu a virias fases, que determi 

naram um quadro heterogるneo, distinto do tipo tradicionalmen-.. 

te aceito de configura95o ー  a fazenda de pecu5ria extensiva da 

Campanha. 

Foi atrav6s da pecu5ria da Campanha que a regi59 suli-

na integrou-se de forma subsidiarja ミ  economia colonial, pri- 

meiro a七ray6s do com6rcio do gado em p6 e pos七erlormen七e a七ra 

v6S do xarque ・  No en七an七〇,n5〇  se esg〇七avam aI as a七lvidades 

econ6micas do Rio Grande do Sul e a caracteriza9ミo feita desー  

ta maneira tende a minimizar a dinamica interna da regi5o e 

suas consequentes contradi96es. Fernando Henrique Cardoso co- 
1 ocou a questao da seguinte forma: 

As interpretag5es correntes sobre a かrー  
magao do Rio Grande do Sul,insistem apena5 
nブ importancia da estancia~ e da econom応  de 
αado oara o desenvol-vimento da reqiao. Carac 
ter-z-zam assim ae lormg baStanve sumgr- a 	P 
processo de organたagdo da vida econom加a do 
SuZ. '2J 

Jean Roche por outro lado, reafirmou a import ncia da 

campanha, salientando que esta exerceu uma consider5vel hegeー  

monia na economia ga6cha por um largo perIodo de tempo: 

A rdp1da ocuDa((7r)(q17ぐ  ”rro+／γ 。  

(2) i簿O,Me Fernando Henrique. Capitalismo e EscravidaoMeridional. Ed. Paz e Terra. Rio de Janeiro, 197男  

(3) ROCEd.聖揺
§an.
.P〇慧留議評鏡か筒 o RiI.ジ男nde do Sul 
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O Rio Grande do Sul foi Sustentado, durante muito tempo 

pela pecu5ria extensiva da Campanha; entretanto, sem a mesma 

importancia econ6mica mas alcan9ando um r5pido desenvolvimen 

to, principalmente no decorrer do s6culo XIX, outras regi5es 

se incorporaram economicamente quer atravるs da pecu5ria, quer 
atrav6s da agricul七ura. 

Tendo a pecu5ria como atividade principal, largas fal- 

xas do Planalto ga丘cho foram ocupadas no s6culo x工x. O ocupan 

te da regi5o, origin5rio de S5o Paulo, organizou sua produ95o 

aos moldes da Campanha. Segundo Oliveira Vianna o regime que 

se constituiu na regi5o "Era o da grande propriedade 	pasto- 

rul, organizada sob a base da escravid5o e do trabalho escra- 

vo l1 . (4) 

Surgiu desta forma, um segundo p6lo pecuario no 	Rio 

Grande do Sul, menos tradicional, isolado dos centros comer- 

ciais e por isto mais pobre. Mesmo assim proporcionando de um 

lado o efetivo povoamento da regi5o e de outro um novo p6lo 

pastoril. (5) 

Paralelamente ミ  ocupa95o do planalto atrav6s da pecu言ー  
ria, desenvolveu_se em outras regi6es uma atividade agricola 

a partir da chegada dos colonos estrangeiros. Os primeiros a 

imigrarem para o Rio Grande do Sul foram os a9orianos, ainda 

(4 ） 難A, Oliveira.Pュ  Popula器es Meridionais do Brasia Jos Olympio Editora. Rio de Janeiro. 1952.7. 	 lV Li-V.11 

(5) "Assim houve no planalto um segundo Rio Grande . pastoril, 
mas foi atる  o fim do s6culo X工X um parente nobre da Campa 
nna. suas reia9oes comerciais operaram-se antes com as 
provIncias de Sta. Catarina e S5o Paulo que com Pelotas e 
Porto Alegre de que estavam isoladas pela dupla barrei-
ra de relevo e floresta. ROCHE, Jean. op. cit. p. 40. 

1 
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no S6cub〇  XV工工工I se es七abelecendo no li七oral e no Vale do Jaー  

cul (6). A peq
uena 

p
ropriedade e as dificuldades de comerciaー  

liza95o da produ9ao, n5o pro
p
orcionaram 

p
ros

peridade a suas 

pois de fundado o 
pequeno n丘cleo de Gualba os documentos his- 

sentido f rancamente des favor言vei ao sistema 
de p

rodu9ao agriー  

cola trazido pelos a9orianos." (7) 

Os colonos alem5es e italianos cheg
aram em um momento 

bem 
p
osterior , es tabelecendo_ se os primeiros no Vale do rio 

dos Sinos e os outros na Encosta da Serra. Ambos desenvolve-

ram uma agricultura diversificada que abasteceu Porto Alegre 

e foi em seguida comercializada para outras regi5es ga丘chas e 
para fora da provincia. 

Em suma, o Rio Grande do Sul chegou ミ  s 6 ltimas d6cadas 

da Monarquia efetivamente ocupado e com p3los de atividades 

econ6micas diversificados, em rela95o ミ  sua tradicional produ 

9ao oriunda da Campanha. Como estas diversas regi6es se com-

portaram no perIodo Compreendido entre 1.870-1890, quais foram 

as modifica96es sofridas por cada uma delas
, nos ocuparemos a 

seguir. 

Joseph Love, em seu trabalho "O Regionaljsmo Ga6cho" co 
locou a 

q
ues t5o das trans forma96es ocorridas no Rio Grande do 

Sul nas 丘  ltimas dるcadas do regime mon5rquico da seguinte for- 
ma: 

(6) Rio Pardo-1759; Santo Amaro-1753; Triunfo-1754; Taquari- 
1764; Santo Ant6nio-l740. ROCHE, Jean. Op. cit. p. 23. 

(7) VIANNA, Oliveira. Op. cit. p. 23. 
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Nas 妥 itimas duas d5Cadas do coverno mw1 
rz a 1- (11(U~I d.)U/ zItiPortanvec muczangas ocorrI 
ram na estrutura econSmica e socia1 do R石  
Grande.Os mesmos fatores que trcznsformaraI 
os pampaS argen tinos ~ mnovag5es tecnol5gi 
CaS,investimentos externos e imigragdo ー  
おercem impacto semelhante sobre o Rio GrandI 
do Sul, embora tardiamente e de 釦rma mais( 
tenuada. (8) 

O crescimento populacional traduz com muita clareza as 

modifica96es ocorridas no perIodo. Em 1872 a popula95o do Rio 

Grande do Sul era da ordem de 365.520 hab. (9) e em 1890 de 

872.732 hab. (10). N5o nos ocuparemos dos movimentos migrat6ー  

rios que provocaram tal aumento de popula95o, j5 que nosso ob 

jetivo 6 o de tra9ar um quadro da localiza95o destes 	novos 

contingentes e as consequ6ncias que provocaram no perfil so- 

cユo-economico da provIncia. 

O aurri'ento da popula95o refletiu-se no aparecimento de 

nOvOs municipios, que passaram de 30 em 1872 para 58 em 1890 

(11) Antes porるrn de nos determos nos novos municIpios cabe fa 

zer uma refer6ncia ao crescimento populacional dos antigos 

(8) LOVE, Joseph. O Regionalismo Gaicho. Ed. Perspectiva.Col. 
Estudos V. 37. S5o Paulo, 1975, p. 17. 

(9) H5 mui七os desencon七ros a respei七〇  des七e 七o七al ・  Trabalhaー  
mos aqui, com dados retirados da Falia com que o Exmo ・ Sr. 
Dr. Jo5o Pedro Carcaiho de Moraes, Presidente da ProvIn- 
cia abriu a ia. sess5o da 15a. legislatura Provincial no 
dia 19 de mar9o de 1873. Typograf ia Constitucional. Porto 
Alegre, 1873. 

(10 ） 載orao議rado do Anurjo do Estado do Rio Grandeo de 1894. Gundlach e Cia. Livreiros. P〇意 SulAle- 

(11) 熱繊繊議「言雪ミ讐げ碧識％諮嵩罷認襲  
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TABELA 1 

CRES C工MENTO DA POPUIA頭O NOS ANTェGOS MONェclP工OS 
NO PERェODO 1872-1890 (12) 

MONェCIP工OS I % DE CRESC工MENTO 

 

URUGUA工ANA 

SANTA CRUZ 

HERVAL 

S入〇 JERONェMO 

Q UARA1 

SANTO ANGELO 

SOLEDADE 

PELOTAS 

LAVRAS 

ST ・ ANTONェO PATRULHA 

S ・ FRANCェSCO DE ASSエS 
LェVRAMENTO 

ENCRUZ ILHADA 

DOM PEDRェTO 

P工RATmI 

SA〇  GABRェEL 

RIO PARDO 

S. JOSE DO NORTE 

SAO BORJA 

STA ・ V工T6RェA DO PALMAR 
ェTAQU工  

ALEGRETE 

PASSO FUNDO 

PORTO ALEGRE 

Rェ〇  GRANDE 

TRェUNFO 

105,7 

103,2 

93,3 

88,2 

87 , 2 

85,0う  

84,2 

75,2 

74,1 

72,8 

63,9 

63,9 

53,5 

53,0 

51,9 

50 , 6 

49,6 

44,9 

35,5 

24,1 

25,9 

25,6 

23,1 

22,5 

21,6 

-10,0 

(12) 0 quadro apresenta -26 municIpios e n5o 30 que eram os e-
xistentes em 1872, porque 4 deles nio foram recenceados 
no 19 censo. FONTE: l vide notas 9 e 10, deste cap tulo. 
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O quadro acima, pOssibilita visualizar o aumento de po- 

pula9るo nos antigos municIpios, onde se constata que, com ai- 

gumas exce9oes, o crescimento por municIpio foi inferior 	ao 

verificado no Rio Grande do Sul como um todo, que ultrapassou 

a 100%. Somando a popula95o dos municipios acima listados, ye 

remos que represen七am 47,12% d〇  七〇七ai. Po比an七〇  metade da P〇ー  
pula95o ga6cha se encontrava nos novos n丘cleos urbanos 

Mesmo considerando que significa七 jV〇  n丘mero deste muniー  

CIpios foram desmembrados no decorrer destas duas d6cadas 	e 

talvez ai residisse a explica95o para o menor crescimento destes 

em rela95o ao todo, devemos observar que a cria95o dos novos 

envolveu o aparecimento de n丘cleos urbanos distintos da sede 

dos antigos munic工pios. Portanto, uma significativa 	parcela 
da popula95o que 

des de dis七ri七os 

se dirigiu a estas regi6es permaneceu em se- 

exercendo atividades urbanas. 

Quanto aos 28 novos munic工pios criados neste 	perIodo, 

observamos que a grande maioria deles est5 na metade norte do 

roio Grande e S5o Louren9o, representando, sua popula95o, em 

1890, apenas 6,85% do total. Portanto, a popula95o qie se di-
rigiu ミ  regi5o de economia mais s6lida do RGS e mais tradicio 

nal foi pouco signifjca七 jva Os novos contingentes populacio- 

nais se dirigiram para regi6es de ocupa95o mais recente e de 

atividades econ6micas menos tradicionais. 

Entre os novos municIpios, destacaram-se os de popula- 
~ 

9ao colonial alem5 e italiana, sendo que alguns deles, 	como 

Bento Gon9alves, S5o Leopoldo e Estrela apareceram entre os 

9 

Es七ado.N- 一一し““ー LL) sui surgiram apenas Ros5rl〇ICanguss丘,Jaguar5Q, Ar 
sul surgiram aPenas 
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dez maiores em 1890 (13). Excluindo esta regi5o 	observa-se 

duas outras com significatjv05 aumentos em suas popula96es ー  
o do Planalto e das Mュss5es Em l87o a regュミ oo do Planalto e das Miss es. Em 1870 a regi o do Planalto es- 

tava dividida basicamente em dois municIpios, Passo Fundo e 

Santo Ant6nio da Patrulha, j5 em 1890 Passo Fundo se subdivi-

diu em Passo Fundo e Soledade, e Santo Ant6nio da Patrulha em 

Lagoa Vermelha, Vacaria, Taquara e Santo Ant6nio da Patrulha 

O municipio de Santo Ant6nio dぱ  Patrulha em 1872 contaー  

va com uma Popula9ao de 24.767 habitantes e em 1890, a regiao 

que na 6 poca englobava 4 municIpios possuIa 59.958 hab., ten 

do havido, portanto, um acrるscimo superior a 100% 

Por outro lado, a regi5o das Miss6es em 1872 compunha- 

se de 3 municIpios, somando uma Popula9ミo de 26.766 habitan- 

tes, em 1890, com o surgimento neste espa9o geogr5fico de San 

tiago do Boqueir5o, S5o Luiz Gonzaga, Santo Angelo e Palmeira 

das Miss6es, reunia uma Popula95o de 94.680 hab., o que signi 

fica que o n丘mero de habitantes da regi5o triplicou 

Em sIntese, o quadro populacional, neste periodo de qua 

se 20 anos, sofreu uma radical transforma95o, que provocou a 

ocupa9ao definitiva de espa9os, at6 ent5o parcamente povoados 

e sua consequente integra95o na economia do Rio Grande do Sul 

As transforma96es na configura95o populacional estavam liga - 

das e/ou provocaram mudan9as no car5ter s6cio-econ6mico 	do 

Rio GrandeD do Sul, se a tradicional regi5o da Campanha 
	teve 

sua Popula95o praticamente duplicada, outras 5 reas incorpora- 

(13) Bento Gon9alves - 31.902 hab. 
Sao Leopoldo 	- 22.826 hab. 
Estrela 	 - 22.762 hab. 

ー  七erceira cidade em P〇P ・  
ー  S6七ima cidade em Pop ・  
ー  〇1七ava cidade em pop ・  



- 22 ー  

ram-se definitivamente s atividades oconうmicas da provIncia 

As mudan9as ocorridas n5o desalojaram a Campanha de sua 

posi95o de ponta na economia ga丘cha, no entanto o quadro de 

exporta9ao do Estado no ano de 1890, mostrou sensiveis altera 

9oes em rela9 o ao de 1880/81. (14) 

No ano de 1880/81, a exporta95o de 13 produtos deriva-

dos da pecu5ria somavam 13 .483:793$000, enquanto nove anos de 

pois os mesmos somavam ll.247:239$000 Em 1881 estes produtos 

representavam na pauta de exporta95o 84.47% do total, enquan- 

to em 90 representavam 76.58%. 

Por outro lado, os produtos n5o derivados, da 	pecu5ria 

melhoraram a sua situa95o em termos de exporta95o: em 1881 to 

talizaram 2 478:4l5$000 e em 90, 3494:2l7$O0Q. Sua posi95o na 

exporta9ao passou de 15.53% para 23.43% sobre o total 

Os dados sobre o aumento de Produ9ao e do valor de cada 
produ七O na pau七a de expo比a95〇  55〇  significa七ivos para melhor 
elucidar o que estamos analisando: 

ジ  

(14) Fizemos a compara95o apenas entre os dados de 1880/81-
1890 devido os dados da d&cada de 70 estarem bastante in 
completos n5o permitindo compara95o. 	 - 
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TABELA 2 

CRESCIMENTO DE PRODUTOS DER工VADOS DA PECUAR工A ー  
1881-90 	(15) 

PRODUTO 

I 

% DE CRESCェMENTO I 
POR 

QUANT工D . 

% DE CRESCIMENTO 
DO VALOR 

1る  

xarque 

graxa 

sebo 

cifres 

garras de couro 

亘ngua 

cabe lo 

couro de cavalo 

OSSOs 

cinzas de Ossos 

azeite de 6 gua 

21.55 

54.60 

-54.41 

56.77 

-39 . 34 

73. 86 

-42. 81 

-43. 89 

-220. 80 

54.17 

-61.75 

-1. 384. 52 

4.34 

0.49 

-131.52 

-6 . 70 

-130.41 

57. 74 

-40.00 

-31.06 

-64.42 

41.76 

-123.10 

-1.110.18 

(15）締rMoMBs foram9 C94o94mpostos a器  partiMBUJA, Gracjano A. de. Anuano de 1894. Ed. Gunglach e競US蹴  r蹴 e蹴 t蹴編i蹴編r

r蹴編rea蹴編redosEstado do RGSrto Alegre - 



PROD UTO 

farinha de mandioca 

milho 

fe幻5〇  

erva ma七e 

S ab5 o 

fumo 

toicinho e banha 

ba七ata 

cebola e alho 

cola 

amendoim 

cera 

ervilha 

七〇ma七e 	 、  
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TABELA 3 

CRESCIMENTO DE PRODUTOS NAO DERIVADOS DA PECUA- 
RIA ENTRE OS ANOS DE 1881-1890. 

% DE CRESCIMENTO 
POR QUANTID. 

-32.44 

71.47 

30.98 

% DE CRESC工ME NT O 
DO VALOR 

111. 78 

87.90 

108.01 

-25.65 -29 . 80 

-963.19 -2.701.01 

1.59 -60.64 

698.38 1.039,12 

-522.68 -309. 

-35.99 6.73 

50. 34 -22.43 

767.74 1.193.81 

300.53 62. 80 

234.119.44 

481.18 729. 71 

ぐン  

G 
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A partir do 19 quadro, podemos observar que entre 	os 

produtos derivados da pecu5ria, apenas quatro obtiveram um de 

senvolvimento significativo: xarque, sebo, garras de couro e 

OSsos. Dentre estes aparece o problema do xarque ga丘cho que a 

presentou uma clara desvaloriza95o, l5 que o seu crescimento 

em quilo n.o foi acompanhado por um aumento de pre9o 

A dificuldade dos produtores gaCichos de xarque em coー  

mercializar por bom pre9o o seu produto 6 um aspecto muito im 

portante no contexto deste trabalho, pois nos parece que esta 

ria na incapacida.de destes de promover a transforma9.o da pro 

du95o, uma das causas do nio surgimento de uma fra95o progres 

sista dentro dos grupos dominantes ga6chos. Apesar de ser, o 

produto mais importante na pauta das exporta96es gaCichas, seus 

produtores n5o tiveram condi9Ees de organizar a produ95o de 

forma industrial, Possibilitando um avan9o na comercializaー  
9ao. A concorr6ncja do Prata, que j5 no sるculo XIX instalara 

seus primeiros frigor ficos, dificultava a comercia1iza95o do 

xarque nacional e sua consequente industrializa95o, como dei-

xa claro Robert Levine, quando se referiu ミ  quest5o: 

	

9S pro夢emaS que hα Viamatormentado 	os 
cr i.aaores de gado e os produtores de cJiarque 
auran1 	些  o 一 seculo XIX 一  continuarama 	ari応か  
1_c) S gCe ルぎ・ ns Lnd妥sb元as de carne dh 五rー  

genzina e do UruguserisiVeirnente as o器謡
ham-s e
es rioーg avan tara n de n s e鷲号  

co/H些O de l906, o grossO da Carne /1l,q‘ブn瓦nα 
ぎ撃mnaaa a exportagao era conqelada るU enia 
三aaa・せ Jlrgentina adq uかiu o seu 	primeiro 
JrigOr-CJzcO em l 883,n um ano em que ら  eharー  
gue~ amn冬 co mp e t ia corn o couro corno a exporー  

胃冒o mais mmpor t.an ts do Rio Grande do :Ju I 

(16) LEVINE, Robert. O Rio Grande do Sul como Fator de Insta 
bilidade na Repiiblica Velha. In: FAUSTO, Boris, op. cit. 
p. 104. 

B8CsH I f,F●‘G, 

U,RGs 
Biblioteca Setorial de Ci6ncias Sociais e Humantdad 
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Quanto aos produtos nao derivados da pecu5ria, a situa- 

9ao apresentava-se de maneira distinta - nove produtos aumenー  

taram seu volume na exporta9るo, sendo que alguns, como o fei 

j5o e a cebola, que tiveram sua quantidade diminuida, experi- 

men七aram um sェgni fユca七lvo aumen七〇  de pre9〇．  

O aumento da importancia da exporta95o dos produtos a- 

gricolas no Rio Grande do Sul na 6 poca, revelaram a exist6nー  

cia de um novo p6lo econ6mico, distinto da pecu5ria. Por6m de 

ye-se acrescentar que n5o houve em nenhum momento qualquer ti 

P0 de amea9a a hegemonia da Campanha. 

A arrecada95o das Mesas de Rendas dos municIpios gaC ー  

chos na 6 poca, refor9a o quadro das altera96es sofridas 	no 

Rio Grande do Sul, mostrando o crescimento de municIpios e re 

gi6es. Na regi5o da Campanha a arrecada95o se apresentava da 

seguinte forma entre os anos de 1872-1890: 
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TABELA 4 

POS工qA〇  EM RELA頭O A ARRECADA車O DOS MUN工C工Pェ〇S DA 
CAMPANHA (17) 

TABELA 4 

POSIÇA0 EM RELAQA0 A ARRECADAQA0 DOS MUNICIPIOS DA 
CAMPANHA (17) 

MUNICÍPIOS 1872/73 1882/83 1890 

Alegre七e' 

Uruguaiana 

Quarai 

Ros5ri〇  

Livramen七〇  

D.Pedri七〇  

Sao Gabriel 

Lavras 

Ca9apava 

Bag6 

Cacimbjrthas 

Pira七mni 

Herval 

Jaguar5o 

Canguss丘  

Alegrete 

Uruguaiana 

Quarai 

Rosirio 

Livramento 

D. Pedrito 

Sao Gabriel 

Lavras 

Cayapava 

Bage 

Cacimbinhas 

Piratini 

Herval 

Jaguarao 

Cangussú 

(17) Quadro montado a partir dos dados de: Relat6rio com que o 
Exmo. Sr. Dr. Joao Pedro Carvalho de Moraes, passou a ad- 
ministra95o desta Provincia ao Exmo. Sr. Dr. Jos& Ant6nio 
Azevedo Castro no dia 11 de mar9o de 1875. 	Typograf ia 
Rio-Grandense. P.Alegre. 1875; AZZAMBUJA, Graciano. 	Op. 
でi七．  

(17) Quadro montado a partir dos dados de: RelatOrio com que o 
Exmo. Sr. Dr. Joao Pedro Carvalho de Moraes, passou a ad- 
ministrayao desta Provincia ao Exmo. Sr. Dr. Jose AntOnio 
Azevedo Castro no dia 11 de maryo de 1875. 	Typografia Rio-Grandense. P.Alegre. 1875; AZZAMBUJA, Graciano. 	Op. 'cit. 

99 99 

49 49 

- 

- 

109 109 

- 

129 129 

_ 

199 199 

89 89 

- 

209 209 

- 

69 69 

229 229 

69 69 

49 49 

219 219 

- 

79 79 

199 199 

129 129 

_ 

229 229 

89 89 

329 329 

289 289 

- 

59 59 

299 299 

99 99 

49 49 

259 259 

369 369 

89 89 

189 189 

129 129 

419 419 

459 459 

59 59 

389 389 

329 329 

309 309 

69 69 

259 259 
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As transforma96es ocorridas no Rio Grande do Sul, se por 

um lado alteraram a configura95o populacional e a importancia 

de produtos nるo derivados da pecu.ria, por outro n5o provoca-

ram nenhuma mudan9a significativa na caracteriza95o econ6mica 

das regi6es. O quadro acima revela a solidez da posi95o 	das 

cidades da Campanha em termos de arrecada95o que tendem a ma- 

nuten9ao ou melhoria. Deve-se ter presente ao visualizar 	os 

dados que no decorrer dos anos abrangidos houve um significa-

tivo aumento no n丘mero de municipios e por esta raz5o algumas 

altera9aes na posi95o, como a ocorrida com Piratini, perde o 

significado de empobrecimento em rela95o ao todo. 

O quadro de arrecada95o dos municrpios das Missaes se a 

presente da seguinte maneira: 

TABELA 5 

POSェ9入O EM RELA車O A ARRECADAg入O DOS MUN工C工P工OS 
DAS MISS6ES 	(18) 

MUN工ClP1 OS 1872/73 1882/83 1890 

ェ七aqui 	 79 109 139 

Sるo Borja 	 219 119 159 

S ・ LuIS Gonzaga 599 

Santo Angelo 379 

Palrnejras 429 

Cruz Al七a 	 139 299 169 

S. Francisco Assis 439 

Santiago do Boqueirao 589 

(18) Dados retirados das mesmas fontes do quadro anterior 
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Os antigos municIpios das Miss6es mantiveram-se ao ionー  

go destes 18 anos, em uma posi95o de ponta na regido, inciusi 

ye melhorando, em alguns casos, suas coloca96es em rela95o a 

computo geral. No entanto os novos municipios nao apresenta- 
rain quanto a arrecada95o nenhum dinamismo, refor9ando, desta 

forma, a id6ia anteriormente exposta, de que no que pese 	as 

altera96es ocorridas no RGS, nenhuma regi5o amea9ou a hegenioー  
fia da Campanha. 

Ainda em re1a9 o a arrecada95o, cabe destacar a impor- 

t ncia de S5o Leopoldo, que no ano de 1890, atingiu o 79 lu-

gar no global do Estado. A situa95o privilegiada deste munici 

Pio deve-se sem d6vida, ao fato dele ter sido o p6lo de com6r 

cio de toda a regiミo colonial e, estar diretamente ligado 	a 
Port〇  Alegre por via f6rrea. 

Em suma, a par七ir da an5lise dos dados da dis七ribui95〇  

da popula95o, da situa95o dos produtos exportados e da posi- 

9ao dos municIpios em rela95o ミ  arrecada9るo, chegamos a aigu- 

mas conclus6es que reputamos importantes dentro do contexto 

deste trabalho. Tendo presente as considera96es iniciais des-

te capitulo, onde fizemos referるncia a s modifica9aes ocorri-

das no paIs, no periodo em quest5o, observamos que o Rio Gran 

de do Sul n5o ficou fora destas transforma96es; ao contr5rjo, 

a fisionomia da provincia foi significativamenちe alterada por 

um aumento substancial de popula95o, pela incorpora95o de no-

vas regloes na economia e pelo desenvolvimento da agricultura 

colonial que se colocou a partir de ent5o, como uma importan-

te atividade na economia gaucha. 
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Por outro lado, as transforma96es ocorridas no Rio Gran 

de do Sul, n5o foram suficientes para modificar a 	estrutura 

s6cio-econ6rnica, na medida em que n5o apareceram novas ativi-

dades ou um processo de moderniza95o na economia tradicional, 

capazes de criar grupos emergentes para amea9ar a domina95o 

dos pecuaristas ou provocar cisao dentro deste grupo. Retoman 

do a quest5o relacionada com as tran forma96es s6cio-econ6mj- 

cas e o aparecimento de id6ias progressistas no interior dos 

grupos dominantes, podemos afirmar a partir dos dados analisa 

dos, que na prov工ncia ga丘cha nio se verificaram 	altera9aes 

que proporcionassem o aparecimento desta situa95o de ruptura 

encontr5vel em outras regi6es do paIs. 

* 



CAP TTULO ェI 

BASES DOUTRINARIAS E ORGANIZAG万O DO PARTIDO 

A an5lise do movimento republicano ga丘cho na fase da 

propaganda, deve voltar-se inicialmente para o estudo da for- 

ma9ao do Partido Republicano Rio-Crandenso, pois, neste pen o 

do 6 que se estabeleceram as bases doutrin5rjas e a estrutura 

organizacional do Par七ldo ・ Nes七a perspec七ユVみ o es七udo das caー  

racteristicas do partido quanto a sua doutrina e organiza9るo 

torna-se revelador das peculiaridades na medida em que contni 

buem de fo g fundamental para a discuss5o da problern5tica po 

u tica do Estado, durante o perIodo mon5rquico e posteriormen 

te na Primeira Reptiblica. 

1 - UM PARTIDO IDEOLOG工CO 

O estudo do Partido Republicano Rio-grandense revela u- 

ma senie de peculiaridades, se o compararmos com os 	demais 

existentes no periodo de propaganda. Completamente distancia-

do da ideologia liberal dominante, fez da filosofia positivis 

ta a sua doutrina e se organizou de tal forma que, mesmo sen- 

do minoria e tendo grandes opositores nos grup6s 	dominantes 
ga丘chos, chegou a 1889 como uma for9a capaz de tomar o poder 

e tornar-se o partido hegem6nico por longos anos no Rio Gran- 

de do Sul. 

Os partidos republicanos das diversas provIncias brasi- 
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leiras tiveram como matriz o 

PRP , que representou para 

urna f on七e de lnspi ra9るO para 

Partido Republicano Paulista - 

os adeptos da causa republicana 

levarem avante seus ideais. Nes- 

te particular o PRR n5o foi exce9ao, pois em 1882 quando da 

I Conven95o Republicana, realizada em Porto Alegre, a cowls- 

sao encarregada de apresentar um plano sobre a forma9 o de 

clubes no interior "recomendou quo os clubistas assinassem 

manifesto republicano de 3 de dezembro do 1870 e que, no dia 

da funda頭o de cada club, fosse esse manifesto lido e copiado 

na ata da primeira sess5o." (1) 

Apesar de ter inspirado-se no Manifesto de It6, o Parti 

do Republicano Rio-grandense apresentou claras distin95es i- 

deol6gicas em rela95o ao liberalismo do PRP. A presen9a do 

positivismo nas formula96es politicas, sociais e 	econamicas 

do estudo do movimento, pois 6 atrav6s dele que se pode com-

preender a capacidade do partido de se organizar, manter sua 

coesao interna e impor seus princIpios em momentos crIticos, 

como por ocasi5o da Constituinte Federal de 1891, onde a ban- 

cada ga6cha defendeu com grande firmeza seus princIpios dou- 

七nifl5rios .(2) 

(1) ROSA, Othelo. J丘lio de Castilhos. Perfil Bibliogr5fico.Ed. 
Globo. Porto Alegre, 1927. V. 1 p. 62. 

(2) "Singular a situa95o do Partido Republicano do Rio Grande 
do Sul naquele plen5rio Nacional. Decorrるncia natural de 
sua organiza95〇  poli七lca da sua forma95o dou七rin5rユa, anー  
terl〇rcs ao rcgiine, ole cru o 6fl Iじo, illi, a 	reprcscI止ar 
um corpo de idるias predeterminadas, um conjunto de princエ  
pios definidos, um verdadeiro programa, em suma. Aonde a 
maravilha entravam e cobram todas as ouest6es ou Drobleー  
mas, cie orciem politica ou social, que o congressos 	cum- 
pnia discutir e resolver". ROSA, Othelo. Op. cit. p. 119. 

do PRR る  um fatr incon七est5V-1 e -- d〇s as pec toS ー  ー… 一ー、ーー “一～、ノよ」しにニ ‘つし“ユ v e上  e um （ユos,asPec七〇s mais 	ricos IllalS 
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Ao longo da propaganda republicana no Rio Grande do Sul, 

levada a efel七〇  pelo PRR a par七ユr de 1882, cons七a七a-se a preー  

sen9a da filosofia positivista na grande maioria dos 	temas 

tratados pelo partido. Visando uma melhor apreens5o da tem5ti 

ca positivista na doutrina do PRR, destacamos nove t6picos do 

programa republicano ga丘cho que possibilitam perceber a sensi 

vel influ6ncia da doutrina francesa. O 丘  ltimo t6pico refere- 

se a Constitui95o do Estado do Rio Grande do Sul de 14 de juー  

lho de 1891, onde foi concretizado grande parte do 	programa 

par七id5ri〇．  

1.1 - A Revolu95o dentro da ordem. 

O PRR, atrav6s de suas manifesta96es no perIodo de pro-

paganda republicana, defendeu uma posi95o contr5ria a qual-

quer movimento que resultasse em abalo da ordem. A Rep丘blica 

deveria ser o resultado de uma evolu95o natural e nao conse- 

q 6ncia de um processo que implicasse em violるncia. A 	base 

deste pensamento estava na id6ia amplamente divulgada 	pelo 
partido de ticonservar, melhorando". (3) 

A a9ao politica do PRR durante o periodo mon5rquico obe 

deceu esta premissa, sendo levada a efeito sempre no sentido 

de procurar implementar reformas para aproximar o regime cada 

vez mais da Rep丘blica. Este posicionamento implicou em uma po 

(3) 'I ..．〇  ob j e七ivo principal da pol氏ica pr言七ica る  propria- 
mente' evitar revolucoes violentas oriundas dos 	entraves 
mai-entenclicios opostos a marcna cia civユ iiza9ao e reciuzi- 
ias, o mais raoidamente possivel a simtles movimento mo- 
ral, tao reau上ar como a aue aoita suavemente a socieclaae 
em termos normais embora mais vivos. CUMTh, Augusto. Opus 
cub〇  de Filosofia Social. Ed. Globo, Porto Alegre, 1972. 
p. 99. 
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u tica de participa95o no regime mon5rquico, sendo esta uma 

das raz6es da exist6ncia de elaborados programas de a95o para 

os deputados republicanos nas Assembl6ias Mon5rquicas. No pro 

grama elaborado no ano de 1884 sobre a denomina95o de "Bases 

para o programa dos candidatos republicanos" a posi95o partiー  

d5ria ficou claramente colocada: 

I切e昭e 9ue 即rみ,o一Proce乞so adota do Peー  
留  parv-z.- ao nao e o rcvoiuc-jjonario, por cons三  
αarar a re門Lu ao C望o urn ~ evento natural, que 
gara proauzir os ele2-tos desejados 	preci§α 
αa opゲα叱se em seu tempo,一 como uma solugco 
POS 2-些Va cLe avo Luyao;desde 一  que 一  desenvoLve o 
Pal’しzao a sua p押pagαnda moderada e paCげica 
Ti/an ie, Cumpre~me a elzmznagao da lllo12ar9uia”. 
（釘  

No ano de 1889, dois acontecimentos colocaram eni coItra 

di95o a posiマ5o do partido, o primeiro foi o encontro na Fa-

zenda Reserva, de propriedade de J lio de Castilhos, onde os 

seus principais membros tomaram resolu95es a respeito do futu 

ro procedimento polItico da agremia9ao. O segundo foi o pr6- 

prio golpe militar de 15 de novembro, que derrubou a Monar-

quia e instaurou a Rep6blica. 

O documento elaborado a partir do "Encontro da Fazenda 

Reserva" alterou a posi95o mantida pelo partido, at6 ent5o em 

suas manifesta96es oficiais, abrindo a possibilidade de uma a 

c5o polItica mais violenta: 

”些conhecendo 一 a necessidade de orgafizar 
a 9Po(32-ao em qua fquer terreno ao fu I, ui'o re三  
naaO' 7que am eaga nossa Patria com das gragas 
ae i;oaa a orae m, e a necessidade de preparar 

e i-emen Vos Rara, no momenちo oportuno garantか  
o sucesso cta revotugao, deczaramos que temos 

(4) ROSA, Othelo. Op. cit. p. 73. 
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nomeado nossos amigos Jos巨  Gomes Pinheiro Ma 
chado, Jilio de Castilhos,Ernesto Alves,FeF 
nando Abbott,Assis Brasil,Ramiro Barcelos 
e Dem巨 trio Ribeiro para traba1harem para que 
se consiga?71 aque les だns empl'egando 1加remen 
te os meios auc csc-olherem. 

α os ,juramos nao nos ae ver alanve ae a-i,lと  
cuidade aig uma,a nao ser o 5acrificio ini ー  
til de nossos concidadaos.Excluida essa hiー  
p6tese s5 haveremos de parar diante da 元toー  
！吃a OU da i/Icr'O乞ー （ 5) 

A aceita9ao, por outro lado, do movimento militar de 15 

de novembro, revelou que apesar de sua premissa n5o revolucio 

n5ria, o partido n5o se colocou em uma posi95o ortodoxa. 	A 

prop6sito do fato, J丘lio de Castilhog, escreveu no jornal "A 

Federa95o": 

Nunca uma colllogdo ma加r sofreu 
pa-i-s,nunca uma revoluga'o mais profunda teve 
lugar na Am'Hca do Suム  

Ndo ' uma ordem imposta no deslumbramenー  
to das baionetaS,‘ α ordem natura 1,resulta 
ao necessal'to ao um mov-i-menco que 	oDeacoe 
leis indefect加eis. (6) 

Comparando as palavras de Castilhos com as do ap6stolo 
～】  

positivista brasileiro Teixeira Mendes a respeito do 15 de no 

vembro, nota-se a evidente dist ncia entre os dois pensamenー  

七os: 

"uma adm irdvel revolugdo mi瓦tar" que se pr旦  
cipitou」  em vez de esperar "uma surpreendenー  
te evoiugao pac-i-戸Ca,pe 1a transformag&o 
1untdria da ditadura impenialem di tadura 
pub瓦cana,s oh a p r C 88励  de uma かrte 	op 
庇do piblica. (7) 

(5) FPJNCO, Sるrgio da Costa. J6lio de Castilhos e Sua E poca. 
Ed. Globo, Porto Alegre, 1967. P. 55. 

(6.) ROSA, Othelo. Op. cit. p. 99. 

(7) COSTA, Luiz. Hist6ria das Ideias no Brasil. Ed. Civiliza- 
9 ao Brasileira. Rio de Janeiro, 1967. p. 80. 
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A con七radi95o exis七en七e entre a or七〇doxia positivis七a e 

as idるias do PRR, estava na pr6pria natureza do movimento ga丘  

cho. O PRR era pe9a de uma engrenagem maior, constituindo pon 

te da propaganda republicana que se desenvolvia no paIs, 	a 

Proclama95o da Repiiblica era o objetivo m5ximo e portanto, no 

15 de novembro n5o havia lugar para partidos republicanos con 

tr5rios ao acontecimento. Frente a isto, o que se observa nas 

palavras de J6lio de Castilhos 6 uma forma de interpretar 	o 

golpe militar dentro dos princIpios positivistas, ressaltando 

as id6ias de ordem natural e de leis indefect工veis. 

1.2 1 0 federalismo radical. 

O federalismo foi um dos pontos b5sicos de toda a propa 

ganda republicana no pais, desde o Manifesto de It丘  em 1870 a 

t6 a Constitui95o Federal em 91, quando se tratou de dar f ei- 

9ao ao novo regime. Nada, portanto, individualiza o PRR 	em 

consider5-lo federalista. No entanto, no decorrer deste penIo 

do, a id巨ia dentro do partido obedeceu uma trajet6ria de radi 

caliza95o, se aproximando cada vez mais das pequenas rep丘bli- 
cas de Comte e desta forma se distanciando do pensamento dos 

demais republicanos do pa s. (8) 

Quando em 1891 a bancada do Rio Grande do Sul se mani ー  

festou na Constituinte Federal a respeito da forma de federa- 

lismo a ser adotado no pa s, ficou explicita a.diferen9a de 

posユ9ao en七re es七a e os dema工5 depu七ados presen七es.Os 	ga6ー  

(8) "A f6rmula federativa, para os positivistas, substituiria 
as pequenas Rep丘blicas idealizadas por A. Comte" 	COSTA, 
Luiz. Op. cit. p. 240. 
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chos defendiam a id6ia de dotar cada estado de autonomia nio 

apenas administrativa como tamb6m econ6mica. (9) 

Antao de Faria, assim colocou a quest5o, quando criti ー  

cou os debates que estavam sendo travados a respeito do fede- 

ralismo: 

Apesar da d加cuss励  demorada sobre matJー  
ria judicidria e sobre outros assun tos,para 
mim a fed e ragdo esta principaimente nisto:一ー  
na di o ( Pi mi nag動  das rendas. (lo) 

Os constituintes ga6chos de volta ao Rio Grande do Sul 

e tendo grande parte de suas emendas rejeitadas por uma Assem 

bl6ia fundamentalmente liberal, lan9aram o "Manifesto dos Cons 

tituintes ao povo riograndense", onde prestavam conta de sua 

atua95o e defendiam suas id6ias. Neste documento, escrito por 

J lio de Castjlhos em nome dos demais, a critica feita a forー  

ma de federalismo adotada pela Constituinte, revelou o radica 

lismo da posi95o gaiiicha: 

A completa discr加inagdo das rendas fed旦  
rais das dos estado o, de. modo a ficareta claー  
ramente deHnidas a comre tEncia destes e α 
da Uni.,α o, ev-ztanao~se aes-i-rn a 	aesna curagao 
αo pri-nc-i-pi.-o leaerat na sua apt -i-cagao p05-i- 三と  
1)a e ne6te sentido apresentar uma 	solu9ao 
tao simples quanto Sat i s fa t 5ria. 

Penso que o sistema adotado pela cons tiー  
tu叱do J diretamente contrario a federagdo 旦  
tonba as （ノ GPecia1IJ co n d叱5es do BmルU, 	/ue 
瓦h era n do~se dc cenfraljs功OIq欧り万d' pe-lo e x- 
tZito -z,mpβrlo 、  rでcLama '23 tOM t.czfr3ec2menze m叱ー  
如Cct$ de hdr )mcu a1nt-)'1t-str&tW2S ピ  tJfl a. COfl- 
seq(Lente trang fornaa9ao ao rL9jwie de tPPO6VOB4. 
(]1、  

(9) A idるia apareceu pela primeira vez nas Bases para o Pro ー  
grama do Candidato Republicano em 1884: "DescentralLiza9ao 
provi ncial lendo por 1)LISU a oleし i.vidadc d〇S prusid('flteS C 
a perfel七a discrimina9do da economia da Provincia do osし旦  
do." in: ROSA, Othelo. Op. ciL. p. 73. 

(lO)Annaes do Congresso Nacional, VII. Imprensa NacionaL 	do 
Rio'de Janeiro, 1891, p. 146. 

(ll)ROSA, Othelo. Op. cit. p. 236. 
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1.3 - A valoriza95o do imposto indireto. 

O problema dos impostos foi um dos pontos fundamentais 

no programa do PRR. A questるo principal era a substitui95o do 

imposto sobre a exporta95o pelo imposto direto, ou seja, o im 

posto sobre a propriedade territorial. A id6ia aparece, j5 na 

I Conven95o Republicana ga丘cha de 1882, onde assim se manifes 

taram sobre o assunto: 

1ao 留br.9r a a/rzct dosla re 	.c, rdciaZllilT)daぐ議議 7議ぎ二 

鴛驚競窯res e emtar石o a crzagO (I&? 	ー  
' Quando de ~todos esses sejdo irnpresc乙ndiー  

些卿フr( -7J -var (ir) ad叩αーZos a dout碗na do Par グdb二万筋ら読廃  Ljue C sidera 二~ 1麟「難りlI, 
r(o pemenorel_'us l/llQuveis ptido,uni co篇Tilduordearo rde舞 I 
I「難I難O ra-asno-I n d -o Parmo oznicon 

b ul n 1,ごdg了α一一Zagao do cont rと  

O posicionamento da Conven9 o apresentou um aspecto mui 

to sign迂ica七iva que foi a refer6ncia a dou七rina do par七ido. 

Se poderia argumentar sem grandes problemas que a defesa des-

te tipo de taxa95o fosse decorrente da situa95o econ6mica do 

Rio Grande do Sul. Nるo discutiremos aqui, at6 que ponto o im-

posto direto beneficiaria a Provincia, o que nos preocupa res 
sal七ar 6 que a id6ia estava coerente com a base doutrjn5ria 

do partido. (13) 

12. ROSA, Othelo. Op. cit. p. 63. 

13. Em 1884, o posicionamento a respeito do imposto indireto 
se torna mais explIcito em rela95o a sua base ideol6gica: 
"Quando sela indispens.vel a criac5o de novos 	impostos 
procurarao aaequaーIos a cioutrina cio particto que considera 
o impos七〇  di re七〇  como o verdadeiramen七e equita七iva e o 丘ー  
nico capaz de desafiar a fiscalizac5o do 	contribuinte, 
sustentancto a criacao cio irnposto terrユtoriaj e a e上iminaー  
9 ao possivei cie impostos inctiretos." 1<UbA, utneio. 	up. 
ci七． p. -75. 

G 
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Os republicanos ga6chos trataram de lan9ar sua id6ia a 

respeito da mataria nas discuss6es da Constituinte 	Federal, 

sendo interessante destacar o argumento usado por J6lio deCas 

tilhos para fazer frente a resistるncia encontrada naquela Ca- 

sa: 

nao nos iludamos sobre as diだculdaー  
des t励  de cantadas para 1angar~se o imposto 
territo元a1. Nao precisamos de cadastro; 	o 
Es tado Oブental, para cobrar o imposto terr三  
to元ai n動  tem cadas tro ~ e este imposto a虎  
constitui a principal fonte de riquezα ．  (14) 

1.4 - A quest5o do ensino e a liberdade de profiss5Q. 

O Partido Republicano Rio-grandense tomou uma posi95o 

muito concreta, em rela95o ao problema do ensino, desde seus 

primeiros documentos. A preocupa95o com a educa9io vem ao en-

contro dos dogmas positivistas, que a considerava a grande so 

lu95o para a sociedade. (15) 

Tanto no documento de 1882, como no de 1884, houve uma 

ni七ュda Preocupa95〇  em definir o pensamen七o do Par七工do a resー  

pel七〇  da ques七5o do ens工no. En七re七an七〇I observa-se uma mudanー  

9a de posi95o nos dois documentos, no primeiro "a 	instru95o 

p6blica visa atender sempre a I ndole e o car5七er de 	nossos 

provincianos", j5 nas "Bases do Programa do candidato republi 

(14) Annaes do Congresso Federal・ V・ェ  ー  ェmprensa Nacional ・ Rio 
de Janeiro, 1891, p. 187. 

(15) Comte quando propae um programa para se chegar a Revolu- 
95 o moral coloca como segundo t6pico em import ncia a e- 
ducac5o: "A seaunda s6rie visa a fundar o sistema comDle 
to ae eciuca9ao positiva que convem a sociedade regenera- 
da, constituindo-se para agir sobre a natureza, ou, 	em 
outros termos, ela propoe aperfei9oar tal a9ao 	naquilo 
que depende das faculdades do agente." Comte, Op. 	cit. 
p. 86. 
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cano", a idるia apareceu muito mais definida em rela9.o a dou- 

trina do partido - "a instru9るo deve subordinar-se ao 	ideal 

do Partido que pensa neste assunto do seguinte modo: 	ensine 

quem souber e quiser - e como puder." (16) 

A presen9a de um sentido polItico em re1a95o 5 cduca95o 

apareceu tamb6m quando foram discriminados os procedimentos 

para alcan9ar-se um nIvel satisfat6rio de ensino: :'supressao 

de previl6gios dos diplomados; ado95o de um sistema de ensino 

provi s6 r io; restri95〇  do ensino 〇flcial superior aos que for 

base as profiss6es verdadeiramente teis." (17) Des七Clじa-se 

neste grupo de medidas a que diz respeito a supress5o dos pri 

vilるgios dos diplomados. O ensino superior oficializado e re-

gulamentado foi muito combatido pelo partido, o que se adequa 

va perfei七amen七e ao pensamen七〇  de Com七e sobre o assun七〇：  

~ Considero a Un加ersidade como uma corpoー  
raggo essenc-z.aLinen te opos ta ao progresso dos 
conPzec -1mentos e que procuraria re trogadar o 
esPzrzto 聖mano, ー §e o espirito humano Pudesー  
se retro9ααar. （上8) 

1.5 - A liberdade de com6rcio e ind6stria. 

A posi95o do PRR a respeito das atividades comerciais e 

industriais se limitaram a rela95o que o Estado deveria ter 

com estas e, neste particular, a idるia do partido se dirigiu 

no sentido de garantir a plena liberdade de comるrcio e ind丘s- 

(16) ROSA, Othelo. Op. cit. p. 69. 	 ◇  
(17) ROSA, Othelo. Op. cit. p. 74. 

(18）聖ミr胆  D'Augus七e Com七e a M. Vai〇七（1818-1889) ユ fl: 	PM ー  
TOS, Tocary Assis. O positivismo e a realidade brasilei 
碧・ Es七U4os Socユa工S e Poll七lcos.m.RBEP. Fac血ぬd了孟吐rei七〇  da UFMG. 1965. r，一  5フ  
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tria, ou seja, no impedimento do Estado de criar privil6gios 

para qualquer tipo de ind6stria ou atividade comercial, assim 

como qualquer tipo de trabalho. 

Se de uma forma, este tipo de posicionamento correspon-

dia a doutrina francesa, por outro se adequava a uma realida-

de existente no Estado, que era a de aumentar o n6mero de in 

d strias e para que isto acontecesse n5o seria admissIvel me-

didas res七ri七ivas. 

1.6 1 A ausるncia do poder legislativo. 

A ュdるュa pos工七ユVユS七a ado七ada pelo par七工do em rela95〇  aos 

poderes governamentais n5o previa a distin95o entre o poder 

executivo e poder legislativo. Tal posi95o apareceu de forma 

explIcita quando da elabora95o da Constitui95o estadual de 

1891, que ser5 desenvolvida detalhadamente no t6pico n6mero 

1・ 9, des七e capi七ulo. 

A supress5o da Assembl6ia Legislativa e conseqtlente con 

centra9ao de poderes no executivo, n5o foi uma id6ia defendiー  

da pelo partido ao longo de sua propaganda, aparecendo apenas 

em 1891. 

Na Constitui95o Federal, a bancada do Rio Grande do Sul, 

nao apresentou nenhuma emenda no sentido de p6r em pratica es 

ta idるia, sua atua95o foi na dire95o da elabora95o de emendas 

visando a extin95o das duas casas legislativas (19), posi95o 

(19) Sempre que a reda95o do projeto se referia a Camara 	de 
Deputados e ao Senado, J6lio de Castilhos fazia emendas, 
substituindo os dois termos por Congresso. Annaes do Con 
gresso Federal, op. cit. 94. 
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que apareceu de uma forma bastante t mida nas Bases de 1884: 

ー  um poder legislativo central, igualmente 	representativo 

da vontade nacional". (20) 

1・ 7 - A separa95o en七re 工greja e Es七ado. 

A defesa da completa separa95o entre o poder temporal e 

o poder espiritual, n5o foi uma particularidade do programa 

do PRR, pois Loda d propaganda republicana concordava 	neste 
aspec七o ・  En七re七an七〇 , para o PRR, mais do que uma ques七5〇  pr5ー  
tica, a separa95o de tais poderes foi uma quest5o 	doutrina- 

ria, calcada na filosofia positivista (21) e por isto conside 

rada de grande import ncia no Posicionamento do programa poll 

tico do partido gaiacho. Importancia que ficou explIcita, quan 

do da passagem do primeiro anivers5rio da separa95o entre o 

Estado e a Igreja no Brasil, ocasi5o em que Dem6trio Ribeiro 

propos a seguinte mo95o ao Congresso Constituinte Federal: 

N&o desejando que este dia passasse 	em 
coでp beタ貞Fenc三o daparte do Congresso toー  
me -z- a ae ti-b望agao de s町eitar a cons i derabdo 
aes t:a assemb Lei;a uma mogao na qual ao me smo 
Lempo que se da uma manifestag励  de louvor α 
que te ato goVernamenta1, se aだrma posit加α二  
men &e a §o些dariedade do Congresso com o prn 
ci- 	.p0そti-co de completa 5 eparaマ 'o ent産  o 
esp-tri-tuaL e o temporal. (22) 

Significativa, tamb6m, foi a declara95o de voto da ban-

cada ga6cha na sess5o de 15 de janeiro de 1891, quando decla- 

(20) ROSA, Othelo. Op. cit. p. 72 
(21) V工de: COMTE, Augus七o.Quinto op6scul'' ー  nnnqlパロrコース。。  一へ  l、”ハ jへ．ヘーコーーー ’ ー 	ブーーてニー ’ ， ''r一一ーv と上ハ」 “ユ、ー、よ」・L) ー  じuI1s1aEraCoes so 

8f二9p鯉er一  espir些ual in: Op丘5culos de Filosof石γ 5o駈登  
vis七a ・ Ed ・ Glob〇・ Por七〇  Aleg三e, 1965 ． 	ー――ーーー一一ー上～一＝  

(22) Annaes do Congresso Federal, V. VII op. cit. p. 98 

F 
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rou-se contra o impedimento do voto dos religiosos. Tal posi- 

9ao para os Positivistas ga丘chos feria n5o apenas sua 	id6ia 
de separa頭o de poderes temporal-espiritual, como tambるm esta 

va relacionada com o impedimento a qualquer tipo de trabalho. 

(23) 

1・ 8 - A au七onornia municユpal. 

O reconhecimento do municIpio como a primeira unidade 

polItica da na9ミo foi uma t6nica no programa do partido. A 

descentraliza95o municipal foi assunto tratado desde a Conven 

9ao republicana de 1882. Dentro da posi95o do partido, o muni 

cIpio deveria ter garantidc, al6m da autonomia administrativa 

em termos de c6digo de posturas e execu95o de obras, a autono 

mia economica para dispor de suas rendas e para fazer emprるs- 
timos. (24) 

A import ncia do tema para o partido ficou claramente 

definida quando da elabora95o da Constitui95o Estadual de 1891, 

assunto que trataremos a seguir. 

1・ 9 - A Cons七1七Uユ95〇  Rュ〇ーgrandense de 1891' 

Ao esbo9ar uni estudo a respeito das bases prograrn言ticas 

do PRR um importante aspecto a considerar 6 a Constitui95o do 

Estado do Rio Grande do Sul de 1891, pois foi atrav6s 	dela 

( 23）ェd・ュbid. P. 316. 
(24) "Afirma95o e autonomia das camaras nas questaes que 	se 

そef旦rem prop只am讐無 a1999no磐9 9〇 m9n.1cipio'’ ・  R9solu95〇  
ua しorive n9ao ae 上じじ乙・  KUDJ-, utne上o ・  oP ・  Cユt ・  P ・  b4. 
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que os republicanos colocaram na pratica um modelo de organi- 

za9ao constitucional, traduzindo em normas os princ工pios basi 

cos que os propagandistas haviam defendido ao final do penio- 

do mon5rquico. 

An七es de discu七lr a Cons七1七u:i95o em si, deve-se apon七ar 

para o fato de que apesar de suas in6meras caracteristicas ins 

pirada na doutrina de A. Comte, n5o se pode considerar o Rio 

Grande do Sul como o prot6tipo de um Estado positivista, pois 

havia de um lado, as limita96es impostas pela Constitui95o Fe 

deral e de outro o fato dos adeptos ga丘chos do fil6sofo fran- 

ces nao serem ortodoxos em suas formula96es. 

Sabe-se que o projeto de Constitui95o do Rio Grande do 

Sul deveria ter sido elaborado por uma comiss5o composta por 

J lio de Castilhos, Ramiro Barcelos e Assis Brasil; por6m, na 

realidade, os dois 丘  ltimos declararam posteriormente que a au 

ton工a do projeto tinha sido exciusivamente do primeiro. (25) 

Em linhas gerais, a Constitui95o consagrava os seguin-

tes princIpios: aus6ncia da divisao dos poderes e consequente 

concentra9ao de poderes nas m5os do Presidente do Estado; au- 

s6ncia da Assemblるia Legislativa, substitu工da por uma Assem- 

bl6ia de Representantes com atribui96es exclusivamente or9a- 

ment5rias; atribui96es originais a organiza95o municipal; subs 

(25) t'Sobre o trabalho dessa Comiss5o, informa o Dr. Joaquim 
Luiz Os6rio que 〇  au七〇r do pr吋e七9 de Cons七1七Ui9あ  foi 
J lio de Castilhos". Os dois outros cidad5os incumbidos 
Delo Governador Candido Costa de rediqir o projeto 	de 
Constituiiao do Estado nele n5o colaboraram: Ramiro Bar- 
cellos estava entao no Rio e Assis Brasil n5o lhe deu ・  a 
assinatura, como hoje recusa a sua responsabilidade nes-
ta obra, com cuja doutrina, diz estava em desacordo. RUS 
SONANO, Victor. Hist6nia Constitucional do Rio Grande 
do Sul. Assembl6ia Legislativa do Estado do Rio Grande 
do Sul. 1976. p. 176. 
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titui95o da proclama95o liberal em torno dos direitos e deve-

res do cidadミo por "Garantias gerais de Ordem e Progresso". 

De acordo com a ditadura republicana defendida pelos se 

guidores de Comte, a Constitui9ao ga6cha de 91 reservou 	ao 

Presidente do Estado uma grande soma de poderes que se reve-

lam em dois aspectos: na continuidade do mandato presidencial 

e no seu poder de legislar. 

A continuidade do governo era assegurada, num primeiro 

n vel na Constitui95o, pelo direito do Presidente de escolher 

livremente o vice-presidente de Estado. (26) Dois outros as-

pectos reafirmavam a preocupa95o com a continuidade governa ー  

mental. Um primeiro dizia respeito a possibilidade do presi-

dente ser reeleito indefinidamente, e o segundo se relaciona-. 

va com a linha sucess6ria em caso de impedimento do presiden 

te: todos os possiveis sucessores eram pessoas que haviam si 

do nomeadas pelo presidente. (27) 

A grande soma de poderes dada ao Presidente1 pela consー  
七1七Ui95o, estava especificada no CapI七ulo 工工I 可ue tra七〇U "Das 

atribui96es do presidente". A ele cabia redigir e regulamen-

tar leis, preparar o projeto de or9amento e organizar a for9a 

p blica. Portanto, estavam em suas m5os as leis, as finan9as 

F 

(26) Art. 10. "Dentro dos seis primeiros meses do Deniodo p re 
siciericial, o presiciente escoinera livremente um vice-pre 
s icien七e ・  ユn ：  じOns titUl9oes bU上ーKユograncienses ・  上りb づ ' p・り j・  

(27) Art. 22. "No impedimento ou falta do vice-presidente 」s e- 
n5o sucessivarnente chamados a exercer a Presidるncia 	os 
secretanios de estado, na seguinte ordem: neg6cios do in 
tenior; neg6cios da fazenda e o das obras pCiblicas. id. 
ibid. p. 59. 
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e a repressao. (28) 

Se por um lado o presidente concentrava muitos poderes, 

por outro o papel da Assembl6ia de Representantes era extrema 

mente restrito, cabendo a ela apenas a aprova95o do projeto 

de or9amento elaborado pelo presidente. A Constitui95o, inclu 

sive, previu para o seu funcionamento um per工odo de 	apenas 

dois meses, sendo que o primeiro deveria ser ocupado para a 

vota9ao da receita e despesa do ano seguinte, e o segundo pa-

ra a vota9ao da receita e despesa do ano anterior. (29) 

A concentra95o de poderes nas m5os do presidente do Es-

tado e a fun9ミo restrita a assuntos financeiros da Assembl6ia 

de Representantes, foram os aspectos da Constitui95o, onde os 

princIpios da filosofia positivista apareceram com mais for- 

9a, pois houve uma perfeita sintonia com a id6ia de A. Comte 

a respeito da quest5o dal organiza95o do Estado: 

"Ac Lois e oo decl'o to c devem ser concenー  
tradoc no governo con.qervando~se apenaS uma 
(2ss己mb LJia pul’α1I1(?1l te 戸nanceira pal’α vo tar o 
Olでamt'n to". (30) 

(28) AE七・  20 ・ Como chefe supremo do governo e da adminis七raー  
ao, compete ao Presidente, com plena responsabilidade: 
・ promulgar as leis que, conforme as regras adiante es-

tabelecidas forem de sua compet6ncia. 
Dirigir, fiscalizar e defend6r 七〇dos os in七ercsses dの  
Es七ado. 

7. Preparar o projeto do or9amento da receita e despesa 
cio Jstado, para ser oferecido a Assembl6ia no corneco 
ae sua sessao. 

10. Organizar a for9a p丘blica do Estado, dentro da verba 
or9amentaria, destinada a este servico, dispor dela, 
aistrixDui-Ia e mobiliz -la, conforme as exig6ncias da 
m9n9ten9a9 cia ordem, seguran9a e in七egridade do 七erri 
tori〇・  上cl ・  lbid. p. 59. 	 - 

(29) Art. 37. A Assembl6ia reunir-se-5 anualmente na ca ni1-a1 
do Estado, sem depender de convoca95o, no dia 20 de Se: 
tembro e funcionar5 por dois meses: Id. ibid. p. 61. 

OMTE, Augus七o ・ ap. COSTA CRUZ, in: Revis七a mS七6rユca n9 
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Ainda em rela95〇  5 organiza95〇  polI七ica, a Cons七1七Ui95o 

apresen七〇U OU七ra par七lcularidade: a 七rami七a95〇  do proje七〇  de 

lei. Sendo elaborado pelo Presidente do Estado, este deveria 

reme七6-lo a 七〇dos os 工n七endentes municユpaユs, acompanhado de u 

ma exposi95o de motivos. Os Intendentes deveriam, por sua vez, 

dar publicidade ao documento por um perIodo de tr6s meses, no 

qual qualquer cidadミo poderia prop6r emendas. (31). Voltando o 

projeto com suas devidas emendas, para o Presidente do Esta- 

do, es七e 七eria a liberdade de aceユ七5-las ou n5o, de acordo Uー  

flicamente com sua vontade. A iinica limita95o imposta ao seu 

poder de legislar estava na possibili-dade da maioria dos Con-

selhos Municipais de vetar a lei, depois de sancionada. (32) 

O processo pelo qual passava o projeto de lei, desde a 

sua e1abora95o atる  a promulga95o definitiva reafirma a grande 

soma de poder de que estava investido o Presidente do Estado. 

Pois se, de um lado, este processo garantia a participa95o di 

reta do cidad5o na elabora95o das leis, por outro cortava 	a 

possibilidade da discuss5o do projeto a nivel de assemb1るia. 

(31) Ar七・  31 § 19 ・ O proje七o e a exposi9ao ser5o enviados dェー  
retamente aos intendentes municipais, que lhes darao a 
poss舌vel publicidade nos respectivos municIpios. Consti 
七Ui96es, Op. ci七． p. 60. 

Art. 31 § 29. Ap6s o decurso de tr&s meses, contados do 
dia em que o projeto for publicado na sede do governo, se 
rao transmitidas ao Presidente, telas autoridades locais. 
todas as emendas e observacoes q ue forem formuladas oor 
qua上quer Cユciaciao habl七an七e do Es七ado ・ Cons七1七Uユ9oes, op. 
ci七． p.60. 

(32) Art. 32 § 49. "Em ambos os casos do par5grafo anteceden- 
te ser. o DroIeto, mediante iromu1aac5o, convertido 	em 
iei Qe tstacio, a qual sera revogacia se a maioria aos con 
seihos municipais representar contra ela ao Presidente". 
Constitui96es. Op. cit. p. 60. 
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A fun95o dos Conselhos Municipais, ficava minimizada pe 

la sua pr6pria nature多a, uma vez que isolados dentro das se-

des dos municrpios, a possibilidade de uma a95o conjunta era 

praticamente inexistente. Todavia, cabe observar que, apesar 

das limita9aes da a95o destes conselhos, estes retinham 	uma 

parcela de poder significativa no contexto, considerando a ex 

trema centraliza95o de poder nas maos do Presidente do Esta- 

do, garan七ida pela Cons七1七Ui95o. 

Cabe ainda, em rela95o ミ  Constitui95o do Rio Grande do 

Sul de 91, um destaque para o tituao IV que tratou "Das Garan 

tias de Ordem e Progresso". Este cap3tulo adquire irnportancia 

dentro da perspectiva de nossas preocupa96es por dois 	fato- 

res: primeiro por configurar mais uma vez a idるia da estreita 

influるncia positivista na Constitui95o, quer por sua pr6pria 

denomina95o, quer pelos assuntos que abordou: liberdade 	de 

profiss5o (33); liberdade de imprensa (34); liberdade de tra- 

balho, da ind6stria e do comるrcio (35) e equipara95o do fun- 

cionalismo p丘blico (36). 

(33) Art. 71 § 1. N5o s5o admitidos tamb6m no servico do esta 
ao os privilegios de diplomas escol5sticos ou acad6micoる. 
quaisquer que sejam, sendo livre no territ6rio o exerci- 
cio ae todas as profissoes de ordem moral, 	intelectual 
e inclustr工a上・  Cons七1七Ui9ao ・  Op. ci七．  P. 67. 

(34 ) ケ七・ 71 § 17 ・ E円qualquer assun七〇  6 livre a manifes七ac5〇  
do pensamento pela imprensa ou pela tribuna. respondendo 
cada um pel〇s crimes comuns que'comet面ー扇 ex証C髭拓な誌  
ca 上iDerctacje. Cons七1.七uicao. OlD. ci七．  D. 68 	 ー  

(35) Art. 71 § 17. Nenhuma esp6cie de trabalho, ind丘stria ou 
comercio poqera ser proibida pelas autoridades do Esta- 
ao, nao, sendo permitido estabelecer leis que' regulamen- 
巽In qua上q些r pr〇土ユssao ou qu9 obriguem a qualquer 七rabaー  ェno ou ユnctus七ria ・  Cons七ユ七U共a〇・ Op. cit. p. 68. 

(36) Fュcam suPrユmidas quaユsquer dュS七ln95es en七re os funcユon5ー  
rio七p6blicos de quadros e os simples ]ornalelros, 65七en 
dendo-se a estes as vantagens que gozam aqueles. Consti二 
七t且c5es - の1、  r う f l、  に只  
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Por outro lado, a inclusao dos itens acima na Constitui 

9ao revelou a preocupa95o do PRR em colocar na pr5tica os as-

pectos principais de seu programa desenvolvidos ao longo do 

periodo de propaganda. 

Em suma, o PRR estruturou-se ao longo do perIodo da pro 

paganda, sob uma s6lida base ideol6gica. A filosofia positi-

vista norteou os principais pontos do programa do partido e 

foi fundamental na atua95o da bancada ga丘cha na ConstiLui95o 

Federal de 1891. Grande parte das concep96es sustentadas nesー  

tes momentos, foram colocadas na pratica quando da elabora9るo 

da Constitui95o Estadual de 14 de julho. 

O Par七ュdo Republicano Ri〇ーgrandense, p 0比an七o, carac七eー  

rizou-se por possuir uma doutrina bem estruturada que lhe a- 

companhou por todo o perIodo. A solidez ideol6gica de urn par 

tido, organizado em uma situa95o adversa, que teve como raz5o 

principal de sua luta a causa republicana, 6 muito significa- 

tiva, pois uma agremia9ao politica que n5o disputava o poder, 

no per工odo mon5rquico, poderia tender muito mais 	facilmente 

para uma frente ampla republicana do que para um partido com 

as car-ac七eriS七lcas que 七eve. 

Finalmente, o fato da doutrina que norteou o particb ter 

sido a positivista, demonstra o sentido peculiar do PRR em re 

la95o aos demais partidos republicanos, como por exemplo PRP, 

de tend6ncia nitidamente liberal. 

2 - UM PARTIDO ORGANIZADO 

Paralelamente a uma base ideol6gica calcada em s6lidos 

' 	princIpios positivistas, o Partido Republicano Rio-grandense 
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realizou, ao longo do periodo monarquico um esfor9o de oigani 

za9ao que resultou em urna grande capacidade de atua95o em mo-

mentos em que as condi95es para tal apresentavam-se desfavor5 

veis. 

O movimento republicano no Rio Grande do Sul teve Ini-

cio na d6cada de 70 atrav6s de adeptos esparsos, organizando- 

se como partido somente no ano de 1882. A primeira fase 6 de 

di査cil recons七ru95〇 ,pois a propaganda se fez de forma desor 

denada, n5o deixando urna documenta95o que possibilite a an5li 

se minuciosa do periodo (37). Sabe-se que a partir da Conven- 

95o de It6 alguns nomes proeminentes de Porto Alegre come9a ー  

ram a propagar a id6ia da xep6blica. (38) 

O Partido Republicano Rio-grandense come9ou a organizar- 

se efetivamente a partir dos anos 80. As medidas necess5rias 

para o seu funcionamento foram tomadas entre os anos de 1882ー  

1884. 0 documento que deu inIcio s atividades do movimento, 

enquanto partido, foi a convoca95o para a Conven95o Republica 

na, datada de 12 de dezembro de 1881. 

A Conven95o Republicana reuniu-se a partir de fevereiro 

(37) Dados relevantes a respeito do periodo encontram-se em: 
PICCOLO. Heicra.. Iracema Landcrraf. A p o1Itica Rio-qranden 
se no II Imperio (1868-1882). Ed. do Gabinete de Pesqui-
sas de Hist6ria do Rio Grande do Sul, UFRGS, P.Alegre 

(38) "a propaganda da Rep丘blica, trabalho que lentamente 	se 
iniciara depois cia publicaCao do Manifesto de Itu em 
ioiu, era empresa ingrata e a rdua, a que se 	aventurava 
um que outro intelectual vanguardista. Francisco Xavier 
da Cunha e os dois Porto Alegre, Apolin5rio e Apel,es, ha 
viam siao os pioneiros,4 inda na d6cada de 79, 	coroada 
pela Iunaa9ao de um clube na Capital da provincia (1878) 
e a e上ei9ao de dois vereadores republicanos para a Cama-
ra Municipal em 1880.I'FRANCO. Sるiaio da Cosモa一のn 一 (-i 十一  
n ．  フ 1 

1974. 

3$CSH ' UFRO$ 
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de 1882 e dela participaram representantes de clubes e n丘―  

cleos do interior, al6m de republicanos n5o ligados a qual- 

quer organユza95o ・  O fa七〇  de 七erem comparec工do represen七antes 

de 18 cidades do interior, dez dos quais representando 	n丘ー  

cleos organizados revela que a movimenta95o em torno das 	i- 

d6ias republicanas j5 era uma realidade anterior a 	funda95o 

do partido. (39). 

Organizar um partido e criar normas para a sua atua95o 

foi a tanica desta primeira reuni5o. "Foram discutidos parece 

res e projetos sobre os seguintes assuntos: 19 bases para 	a 

organiza95o do futuro Congresso republicano; 29 homogeneidade 

de vista na forma95o de clubes; 39 candidaturas - modo de a- 

present5-las; 49 bases para o programa dos candidatos 5 pr6xi 

ma legislatura da Assembl6ia provincial; 59 procedimento dos 

republicanos nos pleitos eleitorais; 69 imprensa do partido; 

79 propaganda republicana." (40) 

Os エ七ens acユma descrユ七〇s, 七ra七aram de 七r6S aspec七〇s b5ー  

sicos - a organiza9io interna, candidaturas e propaganda. Quan 

to ao primeiro percebe-se duas importantes preocupa95es, que 

dizem respeito ミ  organiza95o do Congresso do partido e a fun- 

da9io de clubes no interior. 

O Congresso Republicano teve como fun9ao principal din工  

gir o partido, reunindo-se todos os anos, segundo as 	normas 

(39) Urucivaiana, Itaaui, Rinc5o de Santo Isidro; S5o Boria,. A 
上egrete, Sao Gabriel, Ca9apava, Cachoeira, Pelotas, Mon- 
tenegro, Porto Alegre, Baga, Cangussii, S5o Sep6, 	Santa 
Maria, Cima da Serra, S5o Luiz Gonzaga, Cruz Alta. ROSA, 
〇七helo. op. ci七． p. 59. 

(40) ROSA, Othelo, op. cit. pp. 60/1. 
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estabelecidas pela Conven95o, dele faziam parte representanー  

tes de todos os municipios onde existissem republicanos. Es- 

tes seriam eleitos segundo a vontade da maioria dos membros 

do n丘cleo local do partido. As normas que deveriam rega-lo fo 

ram explicitadas em urn documento de 1882, onde apareceram as 

seguintes resolu95es: "cada municipio elegera um representan- 

te. No caso porるm, da exist6ncia de mais de um clube no mesmo 

municIpio, poder5 cada clube constituir seu delegado; at6 a 

reuniao da assembl6ia, funcionar5 na Capital uma comissミo eー  

leita anualmonte com o fim de dirigir os neg6cios cio partido, 

tomar as provid6ncias urgentes e manter a correspond6ncia com 

os n6cleos republicanos da ProvIncia, ficando por6m seus ac- 

tos sujeitos a aprova95o da Assemblるia; os republicanos 	dos 

diversos municIpios, que estejam constituIdos em clubes, quer 
ジ  

nao, reunir-se-5o no dia 19 de janeiro de 1883 em seus respec 

tivos municipios e, de acordo com a base 49 far5o a 	elei95o 

de seus representantes pelo modo que julgarem 	conveniente; 

servlra de dlPl〇ma aos rePresen七 - n tes e 1e i七〇s,n〇  caso de ha ーー』“v山山 ‘A 、“、ニ  u」ーPよ1) .1 L‘くユ  dL)；コ  ェピpresen tanてes e上e工 tos, no caso de ha 

As normas estabelecidas para a elei95o dos representan-

tes municipais ao Congresso e as limita96es que foram impos- 

七as ミ  Comiss5o que dir工gi rェa o par七ldo an七es de sua ユns七alaー  

9ao, revelam, em primeiro lugar, a preocupa95o com a represen 

tatividade dos dirigentes e, em segundo, a importancia do 6 r- 

g5〇  E ュn七eressan七e que este colegiad〇  七eve um relevan七e paー  

(41) ROSA, Othelo. op. cit. p. 62 

ver constituIdo, uma c6pia da reuni5o em que for eleito, assi 

nada pelo presidente e secret rio e caso contr5rio, assinada 

pela maioria absoluta dos republicanos que hajam votado". (41) 

ser'ira de 'i'l-'-ia ao s 
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pel nos primeiros anos do partido, pois surgiu como elemento 

aglutinador e homogeneizador do movimento. Entretanto, com o 

passar dos anos, o partido foi muito mais dirigido pela Cornis 

sao Executiva que fazia as vezes do Congresso quando este n5o 

estava reimido, ocasi5o em que suas decisaes passaram a ser 

simpiesmonte homologadas pelo 6rgao colegiado. 

Ainda quanto a organiza95o interna do partido, a Conven 

9ao nomeou uma comissao encarregada de elaborar as diretrizes 

para a funda95o de clubes no interior. A principal preocupa- 

9ao com estes clubes dizia respeito 5 homogeneidade da organi 

za9ao e da a95o, como ficou explIcito na seguinte resolu95o: 

"A comiss励  encar r egada de aprescntar o 
Dlano sobre a hornoaeneidade de vistas na fun 
αagao aoS CtUDo, recorriト 'ncLoU que 03 CLu01..S CaS 
assinassem o manifesto r cpu雄i cano 起  そ  dt 
αeZe顔z.' ro de ld,o e gUe, no maa血 	1- 1Vdacac, 
I 	 イ 	-. 	I 	I 	- 	r 	' 	 , - 	‘ 	，  、  I 	' 

a(e.. cldc c魯o, ．ナ‘5讐 e琴ビ mひ ie春S t-' らidIo .讐  
pzoac . na.. a.tc& 4& p ri lLi r& sess4り , oF?4' SerLc 
SegUidd de assi?7cttara ・ “ (42) 

Tanto a cria95o do Congresso, trazendo do interior to-

dos os republicanos para estabelecerem diretrizes comuns, co- 

ma o fato de criar clubes que obedecessem os mesmos 	princIー  

pios, atestam a intens5o do partido de se organizar como 	um 

corpo 6 nico, afastando as possibilidades do surgimento de n丘- 

cleos independentes. 

Quan七o aS ques七5es das candida七uras aos piel七〇5 eleユ七oー  

rais mon5rquicos, a Conven95o tambるm nomeou uma comiss5o para 

delinear principios. O parecer da referida comiss5o se resu-

miu a forma como seriam escolhidos os candidatos, deixando o 

(42) ROSA, Othelo. op. cit. p. 62. 
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problema relativo a programa para uma fase posterior. (43) 

A Conven9ao ainda tratou de lan9ar as bases para um f u- 

turo jornal, que deveria se dedicar a propaganda republicana, 

assun七〇  que, en七re七an七o, s6 foi 七ra七ado com maiores de七alhes 

no ano seguinte por ocasi5o do I Congresso. (44). 

As dュre七rizes b55工cas com V工S七a a organユza95o par七工d5ー  

ria foram delineadas pela Conven95o de 1882; os 	congressos 

que se realizaram a partir de ent5o trataram de aprimorar os 

aspectos mais relevantes. 

0 19 Congresso Republicano foi realizado 。em mar9o de 

1883. 0 assunto mais importante tratado nesta reuni5o foi a 

respeito da cria95o da imprensa partid5ria. Com  este objetivo 

foi elaborado um projeto onde especificou-se os princ工pios b亘  

sicos da publica95o ー  reforma dentro da legalidade e 	defesa 

do ideal federalista. (45) 

(43) "A comiss5o encarregada de dar parecer sobre o modo dese 
fazer a apresentacao dos candidatos a carcios eletivos en 
tencie aue nennuma xase poc.e ser aciotaaa a nao ser o p rin 
cipio aa eieicao previa; entretanto. considerando aue,pe 
上  a gravictacte e importancia cia questao, mais 	justamente 
ao Congresso de que a atual reuni5o cabera a responsabi-
lidade de qualquer decis5o sobre o assunto,6 de parecer 
que seja ele adiado para ocasi5o opo-rtuna." ROSA, Othelo. 
op. cit. p. 62. 

(44) "Iniciando o trabalho de organiza95o do partido republi-
cano nesta provIncia, torna-se uma impreterIvel necessi-
dade a cria9ao da imprensa do mesmo partido, destinada a 
explicar, defender e sustentar o programa do partido re- 
publicano". ROSA, Othelo. id. ibid. p. 26. 

(45) § 1・叫scu七工r e sus七entar a legl七lm工dade e opor七unidade 

§2 隠g誉譜姦贈議ご晶黒器ミ二l P Pnnllan十( ri5。にロ  

operar , a muta9ao na forma de governo - empenhar-se 
por coaas as retormas que auxiliem e facilitem a vi 
ton工a cio particio,・  prestando apoio a~ todos os 	atos 

r へ  cia autorictacte quer tendam a efetua9ao das reformas. 
3 エ  L￥por'sus七entar e一promulgar id6ias e medidas admiー  

nistrativas e economicas, sempre filiadas ao sisteー  
ma federativo que sejam de rela utilidade p丘blica. 
ROSA, Othelo. id. ibid. i. 37 

~ 

J 
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As elei96es municipais e provinciais ocorridas em 1882 

foi outro assunto tratado no 19 Congresso Republicano, O PRR 

havia concorrido para as primeiras em todos os municIpios on-

de havia n6cleo organizado do partido e para as outras em to-

dos os distritos eleitorais, o que revela a for9a da organiza 

95〇  par七ld5ria, 〕5 em seus primeiros momen七〇S. 

Ainda sobre o Congresso de 83, cabe destacar duas propo 

si96es apresentadas em plen5rio. A primeira delas propunha a 

elabora9ao de um projeto de Constitui95o: 

"a eleigao de uma comissao de trES memー  
bros encarregados de estudar e formular um 

proje to dgrande ns e了 Con00111ジ簿i &ote in島鷲uro estadte da Con続二g 
r'a eao brasileira. devendo ser este 	Dllo.-ie to 1 
P ?e,p a 11(1 (Lo ~ J) αγ‘(l'iツ1」lいn5U些ao ? uoiザo I豊、 pr2 エzma sessao PerlocizCa ao しongre s.s o” ・  （今bj 

A outra propunha a nomea95o de uma comiss5o para estu-

dar a realidade s6cio-econ6mica da provIncia: 

"a flymeaC動  de e utr. αつ  m ssaa. tm,,hふ， 1, 

ro pou-t u4doc 	覧rnen'te s ,6ricsenrt de 競flLflc& rep蕊クrita - 

慧嘉篇ぬ驚競議認慧麗 e1費er) nesse47) 

As duas proposi96es refor9am a id6ia, at6 aqui exposta, 

da preocupa95o do PRR em organizar-se de maneira eficiente no 

sentido de participar na politica mon5rquica, atrav6s de um 

conjunto, de propostas bem ・ elaboradas. 

(46) ROSA, Othelo. op. cit. p. 69 

(47) ROSA, Othelo. op. cit. p. 69 
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O Congresso de 1884, completou o processo de organiza- 

9ao do PRR, uma vez que nele ficaram estabelecidas as "Bases 

para o programa do candidato republicano". Este documento esー  

tava dividido em seis itens que davam a forma de procedimento 

do candidato em rela95o aos mais variados assuntos, tais co- 

mo: formas de a95o sob o regime mon5rquico; reformas politi- 

cas; aboli95o do elemento servil; imigra95o; finan9as. (48) 

As Bases de 1884 se constitui em um dos documentos 	de 

maior import ncia do partido no periodo republicano, pois sua 

existるncia deixa explicito um partido altamente organizado e 

preocupado com a homogeneidade ideol6gica de seus candidatos. 

Os demais Congressos acontecidos no perIodo de propagan 

da, trataram apenas de problemas gerais, sem acrescentar as-

pectos significa七ivos na organiza95〇  par七ld5ria. 

O Partido Republicano Rioーgrandense, surgido em 1882, 

realizou, portanto, no decorrer de sete anos, um trabalho de 

organiza95o eficiente que lhe possibilitou chegar a Rep6blica 

completamente estruturado, tanto em rela95o a seu funcionamen 

to interno, como em rela9 o 5 s posi96es politicas a serem to- 

madas enquanto poder. 

Ao lado da organiza95o, o PRR possuiu um corpo doutrin5 

rio que lhe deu coes5o de pensamento, colocando-o em uma posi 

9ao privilegiada em rela95o aos demais partidos republicanos 

do paIs. 

(48) Nao nos deteremos no estudo dos pontos das "Bases para o 
programa do candidato republicano", pois estas de outra 
forma foram analisadas na primeira parte deste capItulo, 
quando se 七ra七ou da ideologia ・  



- 57 ー  

Se a doutrina positivista do PRR foi, em grande medida, 

respons5vel pelo tipo de posi95o tomada pelo partido em relaー  

頭o a sua forma de a七uar no con七ex七o po]1七lco de que par七ユCエー  

pou, deve-se creditar ao grupo que o fundou e trabalhou no 

partido esta capacidade de organiza95o e esta firmeza ideol6 

gica ・  

A quest5o que nos propomos a discutir no cap工tulo se-

guinte 6 a de saber quem foi o grupo que fez parte do PRR no 

periodo da propaganda, quais suas caracter工sticas e como elas 

se adequavam ao posicionamento ideol6gico do partido. 

飲  



CAP lTULO 工工工  

PERFIL SOCIOLグGICO DOS REPUBLICANOS 
GAJdHOS DO PERlODO DA PROPAGANDA 

Nos capitulos anteriores analisamos a muta9ao s6cio-eco 

n6mica ocorrida no Rio Grande do Sul no perIodo de 1870 a 1890 

e suas rela96es com o surgimento do movimento republicano, bem 

como nos detivemos na caracteriza9ミo ?da ideologia e da organi 

za9ao do Partido Republicano Rio-grandense. Apesar do periodo 

ter produzido signifユca七ユvas mudan9as na dis七rュbui95o populaー  
cional, na 

nomicas em 

emerg6ncia 

ocupa9ao de espa9os e expans5o das fronteiras eco- 

dire95o ao norte do Es七ado, estas n5o provocaram a 

de novos grupos sociais capazes de cindir o grupo 

domユnan七e 七radicional・  Nes七e con七ex七o surgユU o PRRque forー  

mando-se dentro de um regime inon5rquico, alcan9ou uma formid亘  

vel organiza95o e coes5o ideol6gica inspirada na filosofia de 

A. Comte. 

A conjuga95o dos fatores acima reflete uma situa95o dis 

tinta da que ocorria em outras regi6es do pa工s, principalmen- 

te em S5o Paulo, onde as transforma96es s6cio-econ6micas de-

ram origem a cis6es no interior do grupo dominante, formando 

um segmento progressista-liberal defensor do regime republica 

no. Se no Rio Grande do Sul nossa hip6tese る  que esta ruptura 

interna n5o ocorreu na fase da propaganda, a quest5o a 	ser 

discutida 6 de quais os segmentos s6cio-econ6micos que se tor 

naram republicanos e por que estes grupos adotaram a filoso 

fia positivista como ideologia polItica. 
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O presente cap tulo, tem como objetivo fazer uma anali-

se do grupo que fundou e organizou o Partido Republicano Rio- 

grandense, uma vez que, reputamos fundamental um estudo espe-

cial do n丘cleo dos republicanos da propaganda, em fun9.o da 

posユ95〇 peculユar que o par七ido 七er5 ap6s a Proclama95〇  da Rep亘  

blica, quando ocupar5 o poder regional, hegemonicamente por um 

longo perIodo. 

A Cons七ユ七Ui95〇  do Es七ado de 1891, como 七ivemos opor七uni 

dade de demonstrar, em consequ&ncia dos princIpios doutrin5- 

rios do par七i do, 七lnha not6rias carac七erIS七icas au七〇ri七5rias e 

na pr5tica polItica, se concretizou atrav6s de urna m5quina bu- 

rocr5七ica e de um apara七〇  coercl七lvo poderoso. Es七as carac七e ー  

risticas somadas aos in丘meros conflitos com a oposi95o ao ionー  

go da Primeira Rep丘blica, desfigurou o grupo inicial do PRR, 

jミ  que, novas alian9as politicas foram feitas e/ou novos grupos 

釦ram coop七ados ・ Com base nes七a sl七ua9動  encontramos ユn七erpreー  
七a9oes sobre 〇  grupo par七ユcェpan七e do PRR, que es七5〇  es七reユ七a ー  

men七e lユgadas ao panorama p01工七ユc〇ーga丘cho da Primeユra Rep丘bi工ー  

ca, nao explicando, porるm, de forma sa七ls La七6ria quem in七egr旦  
ria a lュderan9a do par七ュdo an七es da 七omada de Poder. Um exemー  

Pio tIpico des七a 工n七erpre七a95o encon七ra-se no 七rabaiho de R〇ー  

bert Levine quando definiu a figura classica do coronel-buro-

crata (1) e em S6rgio da Costa Franco quando tratou de identi-

ficar o partido com a classe in巨dia. (2) Estas generaliza96es, a 

(1) HQ homem que, anexava os votos n.o era invariavelmente 	o 
estancieiro, com efeito a excec5o constituia a regra na Zo 
na じ  oioniai, onde havia poucos latifundiarios. Tipicainente 
porem, os coroneis do Rio Grande eram proprie七arios rurais 
se iem que nao tossem necessariamente os maiores proprieta 
rios em seus distritos, O que sinqu1arizava ・ご o coronel aa五- 
cno era o papei que ele representava na estrutura do TDarti 
ao. im outros estados o coronel qeralmente conquistava a 
sua posiqao graCas em parte a seu prestiqio social dentro 
ae certa area. Conquanto esses fatores tivessem algum peso 

(con七inua) 
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partir de nossos dados, parecem n5o aplicar-se aos republica-

nos da fase da propaganda. 

A identifica95o feita por Costa Franco do PRR como um 

partido de classe m6dia vem ao encontro, de uma forma ampla ミ  

hip6tese desenvolvida neste trabalho. Entretanto, se faz ne- 

cessario ressaltar que dentro de um estudo espec fico, a posi 

9ao do autor se distancia da nossa na medida em que ao exem-

plificar o segmento de classe apontou para elementos de uma 

baixa classe m6dia, o que n5o corresponde, como veremos a se- 

guir, aos dados por n6s levantados. 

a) O GRUPO DOS REPUBLICANOS DA L'RQPAGANDA. 

Para estudarmos os republicanos que pertenceram ao par-

tido no periodo da propaganda, selecionamos um grupo de 71 no 

mes. A sele95o obedeceu o crit6rio de participa95o ativa no 

PRR, em termos oficiais. Limitamos o grupo aos 	Republicanos 

que participaram da Conven95o de 1882, dos subseq6entes Con- 

(continua95o) no Rio Grande do Sul, havia uma qualifica ー  
9る  o indispensavel para um homem exercer o poder local: a 
血sposi9.o para aceitar as decis6es superiores:daI o n〇ー  
me de coronel burocrata." LEVINE, Robert. Op. cit. p. 113. 

(2) "0 partido Castilhista ou Partido Republicano Rio-Granderi 
se, conquanto desfigurado no decorrer dos anos, inclusi- 
ye em seu conteiido classista, pois pouco a pouco adquiriu 
penetra95o nos grupos econ6micos tradicionalmente dominan 
tes, conservaria como reflexo de sua luta contra os gaspa 
ristas, uma visIvel desconfian9a contra o ilimitado pode-
rio dos caudilhos rurais (...) A heqemonia do Partido Re- 
publicano Rio-Grandense otereceu amplas oportunictactes 	a. 
ascen95o social e politica de elementos de classe m6dia ・  
Modestos funcion5rios p6b1icos, oficiais da Brigada Miliー  
tar Drofissionais de condic5o financeira mediocre, loqra- 
yam alcan9ar invejaveis posi9oes politicas.' ど  RANLU, ber- 
g工o da Cos七a. Op. ci七． P. 203 ・  
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gressos do partido e que, ao mesmo tempo, foram candidatos a 

elei96es municipais e provinciais ou os que integraram a ban-

cada ga丘cha na Constituinte Federal de 1891. Excluimos da lis 
' 

ta, nomes que mesmo aparecendo na bibliografia corrente como 

republicanos, n5o atuaram diretamente nestes eventos oficiais 

do par七ld〇・ Por ou七ro lado, 工ncluimos 七arnb6m os depu七ados 	e 

senadores do Rio Grande do Sul na Constituinte Federal, ape- 

sar de alguns deles naQ terem tido participa95o destacada no 

perIodo da propaganda. Procedemos desta forma por entendermos 

ser este um grupo de elite, que repreisentou o pensamento do 

PRR a nIvel nacional. A partir destes crit6rios, selecionamos 

um grupo, com estas qualifica96es e cuja lista esta abaixo in 

dicada. 

RELA9AO DO GRUPO SELECIONADO DE REPUBLICANOS 
NO PERlODO DA PROPAGANDA (3) 

1 - ADOLFO OSORェO 

ー  fundador do club republicano de Santana do 

Livramento. 

ー  candidato do PRR a Assembl6ja Provincial 

em 1884. 

2 - ALBERTO CUNHA 

ー  represen七ante da San七a ェzabel no Congresso 

Republicano de 1883. 

ー  fundador do club republicano de Bag6. 

(3) Alguns nisto se農暴istados fogem ao crit rio antes mencionadoso fato de que um pequeno niimero de republi- 

canotevedo Pごesmo nao atuando diretagrande importncia comido. 	 琴nte na organpropagandist拶躍 do PRRidias 
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3 - ALCIDES LIMA 

ー  fundador do Club republicano de Bag6 

ー  fundador do Club republicano de Santana do 

Livrarnen七o 

ー  Candidato do PRR a Carnara de Deputados em 

1884 

ー  depu七ado do PRR na Cons七1七uinte Federal de 

1891 

4 - ALENCASTRO CARNEェRA DA FONTOURA 

ー  depu七ado da Cons七i七umn七e Es七adual em 1891 

5 - ALEXANDRE CASSIANO DO NASCIMENTO 

- propagandista da rep6blica em cidades e vi 

ias da campanha gaflcha 

ー  organizador do PRR eni Pciot〔 ts 

ー  depu七ado do PRR a Cons七ユ t ui n七e Federal 

ー  candidato pelo PRR a Assembl6ia Provincial 

em 1884 

6 - ALFREDO CLEMENTE PINTO 

ー  depu七ado da Cons七:1七umn七e Es七adual de 1891 

7 - ALVARO BAT工STA 

ー  depu七ado da Cons七1七umn七e Es七adual de 1891 

8 - ALVARO CHAVES 

ー  represen七an七e de Pel〇七as no Congresso Rep旦  

blicano de 1885 

ー  fundador do PR pelotense e PR Rioーgranden- 

se 

- redator da Federa95o 
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9 - ANTAO DE FAR工A 
マ  

ー  represen七an七e de S5〇  

publicano de 1883 

S epe no Congresso re- 

ー  membro da comiss5o que deveria redigir 〇  

projeto do programa do PRR em 1883 

ー  membro da comiss5o executiva do PRR eleita 

em 1883 

ー  candidato ミ  Assembl6ia Provincial pelo PRR 

em 1882 

ー  representante de S5o Sep6 no Congresso Re-

publicano de 1885 

ー  depu七ado da Cons七i七umn七e Federal de 1891 

10 - ANTONェO ADOLFO MENNA BARRETO 

ー  deputado da Constituinte Federal de 1891 

11 - ANTONIO ANTUNES RIBA 

- propagandista da rep丘blica e da aboli95o 

em Cruz Al七a 

ー  depu七ado da Cons七i七umn七e Es七adual de 1891 

12 - ANTONIO AUGUSTO BORGES DE MEDEIROS 

ー  depu七ado da Cons七ユ七umn七e Federal de 1891 

13 - ANTONIO PEDRO CAMINHA 

ー  represen七an七e de San七a Izabel no Congresso 

Republicano de 1885 

ー  membro da mesa diretora do Congresso Repu-

blicano de 85. 

14 - ANTONIO SOARES DE BARCELOS 

ー  depu七ado da Cons七i七uinte Es七adual de 1891 
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15 - APAR工CIO MARェENSE 

- vereador pelo PR em Sao Borja 

ー  depu七ado da Cons七i七umn七e Es七adual de 1891 

16 - APELLES DE PORTO ALEGRE 

- signat5rio da circular de convoca95o da I 

Conven9ao republicana - 1881 

17 - APOLINARIO PORTO ALEGRE 

ー  mern］つro da comユss5〇  exe Cu七いla do par七ldo eー  

leita na conven95o republicana de 1881 

ー  representante de Camaqua no Congresso Repu 

blicano de 1883 

ー  membro da comiss5o executiva do Partido Re 

publicano eleita em 1885 

ー  candidato do PRR 5 Camara de deputados em 

1885 

- candidato do PRR a Assembl6i.a 	Provincial 

em 1885 

18 - AUGUSTO UFLACKER 

ー  representante de Santo Angelo no Congresso 

Republicano de 1883 
F 

ー  gerente da "Federa95o" em 1883, no Congres 

so Republicano. 

19 - AURELIANO PINTO BARBOSA 

ー  depu七ado da Cons七1七umn七e es七adual de 1891 

20 - CANDIDO MACHADO 

ー  propagandista republicano 
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21 - CANDIDO PACHECO DE MOIAES DE CASTRO JR. 

- gerente do jornal tFedera95olt 

ー  Par七icipan七e do encon七ro da Fazenda Reserー  

va em 1889 

22 - CARLOS BARBOSA GON9ALVES 

ー  candidato ミ  s elei9aes provinciais pelo PRR 

em 1882 

ー  candidato ミ  Camara dos Deputados pelo PRR 

em 1884 

ー  depu七ado da Cons七i七umn七e Estadual em 1891 

23 - CARLOS THOMPSON FLORES 

ー  depu七ado da Cons七1七umn七e Federal de 1891 

24 - DEMETRIO NtJNES RIBEIRO 

ー  membro da comissao executiva eleita 	pela 

conven9ao republicana de 1882 

- signat5rio da circular de convoca95o da I 

conven9ao republicana de 1882 

ー  represen七an七e de Mon七enegro no 	Congresso 

Republicano de 1883 

- membro da comiss5o executiva do PRR eleita 

em 1883 

ー  membro da comiss5o encarregada de redigir 

As bases para o Programa dos candidatos re 

publicanos - 1884 

ー  membro da comiss5o executiva do partido em 

1884 

- membro da comiss5o executiva do PRR de 1885 

ー  membro da comiss5o executiva de 1887 
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ー  depu七ado da Assembi6ia Cons七ituin七e Fedeー  

ral 

25 - EDUARDO LIMA 

- candidato a s. elei96es provinciais pelo PRR 

em 1882 

26 - EPAMINONDAS PェRAT工N工NO DE ALME工DA 

ー  deputado da Cons七i七umn七e Federal de 1891 

27 - ERNESTO ALVES 

ー  fundador do club republicano de Rio Pardo 

ー  representante de Rio Pardo no Congresso Re 

publicano de 1885 

ー  par七icipante do encon七ro da Fazenda Reserー  

va em 1889 

ー  depu七ado da Cons ti七umn七e Federal de 1891 

28 - EVAR工STO TE工XEIPA DO AMAPAL JR. 

ー  depu七ado da Cons七i七umn七e Es七adual de 1891 

ー  fundador do club republicano em Palmeira 

das Miss6es 

29 - FELIClSSIMO DE AZEVEDO 

ー  signat5rio da circular de convoca95o da I 

conven9ao republicana 

ー  presidente da comiss5o executiva do PRR em 

1884/5 

- 19 presidente do club Republicano de Porto 

Alegre 

ー  vereador em P.Alegre pelo PRR em 1887 
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30 - FERNANDO LUlS OS6RIO 

ー  depu七ado da Cons七1七umn七e Es七adual de 1891 

ー  presidente da Uni o Republicana de Pelotas 

1889 

31 - FERNANDO ABBOTT 

- participou do encontro da Fazenda Reserva 

em 1889 

ー  fundador do club Republicano em S5o Gabriel 

32 - FERNANDO SETEMBRINO DE CARVALHO 

ー  in七egran七e do club Republicano de S5〇  Barー  

ja 

ー  depu七ado da Cons七1七umn七e Es七adual de 1891 

33 - FRANC工SCO DE PAULA ALENCASTRO 

ー  depu七ado da Cons七i七umn七e Es七adual de 1891 

34 - GERNANO・  HASLOCHER 

- representante de Jaguar5o no Congresso Re-

publicano de 1885 

ー  orador do club Republicano de Rio Grande 

35 - GERVASIO ALVES PEREIRA 

ー  membro do PR de Pelotas 

ー  depu七ado da Cons七i七uinte Es七adual de 1891 

36 - GERVASIO LUCAS ANNES 

ー  depu七ado da Cons七i七umn七e Es七adual de 1891 

37 - GONqALO HENRIQUE DE CARVALHO 

- signat5rio da circular de convoca95o da 19 

Conven9ao republicana - 188玉  

、  
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38 - HENRIQUE MARTINS CHAVES 

ー  represen七an七e de Jaguara〇  no Congresso reー  

publicano de 1883 

- fundador do club Republicano XX de Setern- 

bro de Pelotas 

39 - HOMERO BATISTA 

ー  compareceu ao encontro da Fazenda Reserva 

de 1889 

ー  deputado da ConstiLuinte Federal de 1391 

ー  fundador de S. Borコ a do jornal "Mun工CIPユos 

e o Movimen七oI', dedicado 5 propayしinUa Rep旦  

blicana 

40 - JOAO ABBOTT 

ー  fundador do club republicano de Sao Vicen- 

七e 

ー  membro da comiss5o executiva do PRR 	de 

1884/5 

ー  depu七ado da Cons七i七umn七e Es七adual de 1891 

41 - JO入O BARROS CASSAL 

ー  reda七〇r da Federa95〇  

42 - JOAO JOSE PIROB登  

ー  signa七5rio, como es七udan七e, em S5〇  Paulo I 

do Manifesto Republicano de It6 - 1870 

ー  dePU七ado da Cons七i七umn七e Es七adual de 1891 

43 - JOAQUIM ANTONIO RIBEIRO 

- representante de Quarai no Congresso Repu-

blicano de 1885 
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44 - JOAQU工M ANTON工O DA SILVEェRA 

ー  participou do encontro da Fazenda Reserva 

ー  fundador do PR de Alegre七e 

45 - JOAQUIM FRANCISCO DE ABREU 

ー  depu七ado da Cons七i七umn七e Federal 

46 - JOAQUェM FRANCェSCO DE ASS工S BRASェL 

ー  rep re sen七an七e de Sao Vicen七e no Congresso 

Republicano de 1883 

ー  membro da comissio encarregada de elaborar 

o projeto do programa republicano de 1883 

ー  represen七an七e de Sao Vicen七e no Congresso 

Republicano de 1885 

- candidato do PR a ,carnara de Deputados 	em 

1885 

ー  candidato a Assembl6ia Provincial em 1885 

ー  participou do Encontro da Fazenda Reserva 

em 1889 

ー  depu七ado da Cons七i七umn七e Federal de 1891 

47 - JOAQUェM PERE工RA DA COSTA 

- membro da comissao que redigiu o projeto de 

imprensa do PRR 

ー  candidato 5 Assemblるia Provincial em l884 

pelo PRR 

ー  depu七ado da Cons七i七umn七e Federal de 1891 

48 - JORGE REIS 

ー  representante de Bagる  no congresso republi 

cano de 1883 
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ー  membro da presidるncia do Congresso republi 

cano de 1883 

49 - JOLェO DE CAST工LHOS 

ー  repres en七an七e de Sao Mar七inho no Congresso 

Republicano de 1883 

- membro da comiss5o que redigiu o projeto 

da imprensa republicana - 1883 

ー  membro da comiss5o que redigiu o projeto 

do programa partid5rio - 1883 

ー  memb ro 

1883/4 

ー  membro 

1884/5 

da comiss5o executiva do partido em 

da comiss5o executiva do partido em 

- membro da comiss o encarregada de redigir 

as Bases da propaganda dos candidatos rep旦  

blicanos 

ー  rePresen七an七e de P0r七〇  Alegre no Congresso 

Republicano de 1885 

ー  membro da comissao executiva do partido em 

1885/6 

ー  candidato do PRR a s elei96es 	provinciais 

de 1884 

ー  membro da comissao executiva do partido em 

1887/8 

ー  Par七icipante do encon七ro da Fazenda Reserー  

va 

ー  depu七ado da Cons七1七umn七e Federal de 1891 
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50 - JosE GOMES PINHEIRO MACHADO 

ー  representante de S5o Borja no Congresso Re 

publicano de 1883 

ー  par七icipan七e do encon七ro da Fazenda Reserー  

va 

ー  senador da Cons七i七umn七e Federal de 1891 

51 - JULェO FROTA 

- senador da Constituinte Federal de 1891 

52 - L工B工0 VェNHAS 

- fundador do Club Republicano de Bagる  

ー  depu七ado da Cons七i七umn七e Estadual de 1891 

53 - LUIS CARLOS MASSOT 

ー  organizador do PR de Pelotas 

ー  depu七ado da Cons七i七umn七e Estadual de 1891 
◇，  

54 - 工SMAEL S工MOES LOPES 

- propagandista republicano do interior do 

Es七ado 

ー  depu七ado da Cons七i七umn七e Estadual de 1891 

7 

55 - LUlS ENGLERT 

ー  depu七ado da Cons七i七umn七e Es七adual de 1891 

56 - LU工S LESSE工GNEUR 

ー  signat5rio da circular de convoca95o da I 

Conven9.o republicana - 1881 

ー  membro da comiss5o executiva eleita em 1882 

ー  represen七an七e de Por七〇  Alegre no Congresso 

Republicano de 1883 
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ー  represen七an七e de Ca9apava no Congresso Reー  

publicano de 1885 

57 - MANUEL DA CUNHA VASCONCELOS 

ー  par七icipan七e do encon七ro da Fazenda Reserー  

va 

58 - MANUEL LUIS DA ROCHA OSORIO 

ー  depu七ado da Cons七i七umn七e Federal de 1891 

59 - MANUEL VICENTE DO AMARAL 

ー  propagandi $七a republicano do in七erior 

ー  depu七ado da Cons七i七umn七e Es七adual de 1891 

60 - MARAL ESCOBAR 
	 マ  

ー  represen七an七e de Pel〇七as no Congresso Rep旦  

blicano de 1883 

ー  candidato 5 s elei96es provinciais de 1882 

pelo PRR 

ー  depu七ado da Cons七1七umn七e Es七adual de 1891 

61 - POSSIDONIO DA CUNHA 

ー  par七icipan七e do Encon七ro da Fazenda Reserー  

va 

ー  depu七ado da Cons七i七umn七e Es七adual de 1891 

ー  organizador do PR de Pelotas, 	presidente 

da Comiss5o Executiva 

62 - PROTASIO AL\TES 

- propagandista republicano 

ー  depu七ado da Cons七i七umn七e Es七adual de 1891 
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63 - RAM工RO BARCELOS 

ー  signa七ario da circular de 

Conven9ao Republicana 

convoca9ao da I 

ー  membro da comiss5o executiva eleita em 1882 

- representante de Ca9apava no Congresso Reー  

publicano de 1883 

- candidato ミ  s elei9aes provinciais de 1882 

- membro da comiss o executiva eleita em 1883 

ー  membro da comiss5o executiva eleita em 1884 

ー  representante de Bagる  no Congresso Republi 

cano de 1885 

ー  membro da comiss5o encarregada de redigir 

as bases para a propaganda dos candidatos 

republicanos 

ー  candidato 5 Camara de Deputados pelo PRR 

em 1884 

ー  membro da comiss o executiva do PRRem 1887 

ー  senador da Cons七i七umn七e Federal de 1891 

64 - RIVADAVIA CORR色A 

- representante de Ros5rio no Congresso Repu 

blicano de 1885 

65 - SALVADOR PINHEIRO MACHADO 

ー  par七icipan七e do encon七ro da Fazenda Reserー  

va em 1889 

ー  propagandis七a republicano enl 七odo 〇  in七eー  

nior do estado 

66 - SEBASTェ入O PERE工RA DE BARROS 

ー  represen七an七e de San七a Maria no Congresso 

‘ら  
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Republicano de 1891 

ー  par七ェCェpan七e da com工ss5o que redig工u 〇  pr9 

jeto de imprensa partid5ria 

ー  membro da presid6ncia do Congresso Republi 

cano de 1883 

- membro da comiss5o executiva do PRR 1884/ 

1885 

ー  representante de Cruz Alta no Congresso Re 

publicano de 1885 

67 - THOMAS FLORES 

- deputado da Constituinte Federal de 1891 

68 - TェTO PRATES DA SェLVA 

ー  dirigente do jornal republicano "O Precur- 

sor" em S5o Gabriel 

69 - VASCO PェNTO BANDE工RA 

ー  propagandista republicano na regido de Ja- 

guarao 

70 - VENANC工〇  AェRES 	 7 

- representante de Palmeira das Miss6es 	no. 

congresso republicano de 1883 

- candidato 5 s elei96es provinciais de 1883 

- candidato a C mara de Deputados pelo PRR 

em 1884 

- redator da Federa95o 

71 - V工TORェNO CARNEIRO MONTE工RO 

ー  Par七i ci pan七e do encon七r〇  da Fazenda Reserー  

va em 1889 

ー  depu七ado da Cons七1七umn七e Federal de 1891. 
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O estudo deste grupo ser5 feito a partir de uma s6rie 

de itens que, em seu conjunto, possibilitar5 tra9ar um perfil 

destes republicanos. Analisaremos o grupo levando em conta as 

seguintes vari5veis: local de nascimento, faixa et5ria, qrau 
7 	 1 	ー  

de instru9ao, atividades profissionais, atividades pol工ticas 

no periodo da propaganda, ades5o ao positivismo, situa95o s6- 
． 	 ~ 

cio-economica. 

Com este objetivo, levantamos dados sobre os mesmos na 

bibliografia disponivel sobre o Rio Grande do Sul; entrevista 

mas pessoas que, por parentesco ou atividade polItica, conhe- 

ceram estes republicanos e pesquisamos nos invent5rios do Arー  

quivo Pi3.blico do Estado do Rio Grande do Sul. Procuramos, na 

medida do possIvel, comparar cada um dos dados, utilizando di 

versas fan七es, 七aref a bas七an七e difIcii pela escassez des七e 七i 

pa de informa95o. Esta dificuldade, fez com que tiv6ssemos de 

eliminar alguns nomes da lista, pois esgotadas todas as fan- 

tes, nao encontramos nenhum tipo de dado. 

Quanto aos invent5rios, como j5 tivemos oportunidade de 

observar anteriormente, trabalhamos com todos os 	documentos 

disponIveis. (4) Nosso objetivo ao analis5-los foi o de perce 

Encontramos no acervo do Arauivo P6biico do RS, os seauin 
tes inventarios cio grupo repub.Licano em estudo: Ismael Si. 
m6es Lopes; Joミo Josる  Pereira Parob6; Eduardo Lima; ADari 
cio Mariense; uervas工o Alves Pereユra; APe上es Por七〇  A上eー  
gre; Antonio Pedro Caminha; Henrique Martins Chaves; Li- 
bio Vinha; Julio de Castiihos; Ernesto Alves; Candido Pa- 
checo Moraes de Castro Junior; Manuel Luis Os6rio; 	Joaー  
quim Francisco de Assis Brasil; Luis Lesseigneur; Joaquim 
Antonio da Silveira; Augusto Uflaker Candido Machado; Se- 
basti5o Pereira de Barros; Ramiro Forte de Barcelos; Luis 
Englert; Joaquim Pereira da Costa; Apolin5rio Porto Ale- 
gre; Joaquim Antonio Ribas; Mar9al Escobar; Ant5o de Fa- 
ria; Francisco de Paula Alencastro; Alice Menna 	Barreto 
Prates da Silva (esposa de Tito Prates da Silva); Germano 
Haslocher; Jonatas Abbott (pai de Jo5o e Fernando Abbott). 
(VIDE DESCRI9AO DOS INVENTARIOS EM ANEXO). 

8加SH / UFIG, 

0,RGs 
Biblioteca Setoria de Ciencias Sociais e Huuiarndadcs 



- 76 ー  

ber a situa95o econ6mica dos integrantes do grupo, procuran- 

do, tarnb6m, sempre que foi poss vel, confrontar estes 	dados 

com os existentes na bibliografia, corn o objetivo de observar 

mos se n5o tinha havido uma mudan9a significativa na situa95o 

econ6mica no decorrer da vida destes homens. 

Com esses controles e limita95es, fizemos an5iise 	das 

variaveis acima citadas, procurando em cada uma delas extrair 

as caracteristicas peculiares ao grupo. 

1 - Local de nascimento: 

A partir da caracteriza95o da campanha ga丘cha, como sen 

do uma regiるo dominada pelo Partido Liberal Mon5rquico e, pos 

teriormente, pelo Partido Federalista, muitos autores tendem 

a identificar o PRR como sendo o partido da regi5o do planal-

to ao norte do Estado por oposi95o a zona da Campanha. Levi- 

ne, por exemplo, ao caracterizar a Primeira Rep6blica, a.firー  

mou que "antes a maioria dos l工deres politicos proviera 	da 

Campanha, agora um n丘mero cada vez maior procedia da Serra, 

incluindo Castilhos" (5) 

Quando procedemos a identifica95o da origem do grupo 

fundador do PRR, nossa preocupa95o foi de trazer a quest5o da 

吐vl55〇  geogr5fica da poli七ica riograndense para um perIodo 

anterior, com o objetivo de saber se os lIderes do partido se 

originaram em sua maioria a partir de uma regi5o ou se esta 

caracterIstica se incorporou ao PRR ap6s a tomada de poder, no 

decorrer da Primeira Rep6blica. 

(5) LEVINE, Robert. Op. cit. p. 111 
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O quadro abaixo, deixa claro uma distribui95o bastante 

diversificada do local de nascimento, n5o se verificando neー  

nhurn tipo de concentra9るo na regi5o da Serra, tradicionalmen- 

te identificada como PRR. 

TABELA 6 

LOCAL DE NASCIMENTO DO GRUPO REPUBLICANO SELECIONADO (6) 

MUN工C工PIO 

1 
NUMERO DE NASCェME N TOS 

Pelo七as 
Por七〇  Alegre 
Alegre七e 
Cruz Al七a 
Sao Gabriel 
Rio Grande 
Sao Borja 
Bagる  
Cachoeira do Sul 
Rio Pardo 
S5〇  Sep6 
ェ taqui 
Palmeira das Missoes 
Utuguaiana 
Santa Cruz do Sul 
Sao Jos6 do Norte 
Vila Rica 
Sao Leopoldo 
Dom Pedrjto 
S七a ・ Vi七6ria do Paユmar 
Livramen七〇  
Ca9apava 
Rio Grande 
Sao Miguel (SC) 
工七ape七mninga (SP) 

F 

(6) Os dados referentes ao local de nascimento foram basica- 
men七e re七irados de fan七es bibliogr5ficas, assim como 	a 
grange maioria dos da4os n5〇  ref eren七es a si七ua95〇  s6ci〇ー  
econEmi ca.Vide referるncias bibliogr5ficas. 

9 
5 
5 
4 
4 
4 
3 
3 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

57 
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Para uma melhor caracteriza9るo dos nascimentos por re- 

gi6es, elaboramos dois quadros: no primeiro encontram-se reu 

nidas as cidades da Campanha e do litoral sul, que juntas for 

mavam a regi5o mais tradicional e rica do Rio Grande do Sul 

(7) e o segundo re丘ne os municIpios das Niss6es, Planalto 	e 

Serra Colonial, regiミo de ocupa95o mais recente e economica ー  
mente mais pobre. 

(7) 

麟  
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TABELA 7 

LOCAL DE NASCIMENTO DOS REPUBLICANOS DAS REGI6ES 

TRADにェONAェS 

MUN工ClP工〇S NUMERO DE NASCIMENTOS 

Pel〇七as 9 

Alegre七e 5 

Sao Gabriel 4 

Rio Grande 4 

Bag6 5 

Uruguaiana 1 

u yr amen七〇  1 

Dom Pedrit〇  1 

Ca9apava I 

S50 Sepる 
	

1 

S5o Josる  do Norte 	 1 

S七a.Vi七6ria do Palmar 	 1 

32 

Aprimeira cons七ata95〇  impo比an七e que devemos fazer 6 a 

do elevado n丘mero de nascimentos na regi5o sul, onde no decor 

rer da Primeira Rep丘blica foi grande a oposi95o ao PRR. Em se 

gundo lugar 6 significativo que o maior n丘mero de nascimentos 

tenha ocorrido nas cidades mais importantes, como Pelotas, A- 

legrete, S5o Gabriel, Bag6. 

O quadro abaixo demonstra que a distribui95o dos nasci 

mentos no norte do Rio Grande do Sul る  relativamente 	menor 

que os das regi6es tradicionais do sul. 
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TABELA 8 
7 

LOCAL DE NASCIMENTO DOS REPUBLICANOS DA REGI入O NORTE 

MUN工ClP工〇  NUMERO DE NASC工MENTOS 

Cruz Al七a 4 

Cachoeira do Sul 3 

Sao Borja 3 

Rio Pardo 2 

ェ七aqUi 1 

Palmeira das Miss5es 1 

San七a Cruz 1 

Vila Rica 1 

Sao Leopoldo 1 

17 

A partir do quadro, observamos que na zona norte do Rio 

Grande do Sul, os nascimentos se concentraram na regi5o 	das 

Miss5es (S5o Borja, 工 taqui, Palmeira das Miss6es) e nos muni- 

cipios de Cruz Alta, Rio Pardo e Cachoeira do Sul. E interes- 

sante observar que a regido nordeste, zona bastante 

nao apareceu nenhum nascimento. 

pobre, 

O conjunto de dados sobre local de nascimentos, a par- 

七ir dos quais mon七amos os quadros acima, permi七e 	cons七a七ar 

que, ao contrario da id6ia tradicional, de que os republica ー  

nos eram origin5rios das regi6es mais pobres do norte do esta 

do, o que observamos 6 uma concentra95o nas regi5es mais ri- 

cas do sul, e dentro destas regi6es mais ricas a 	incid6ncia 
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maior de nascimentos apareceram em municipios como Pelotas, 

Alegrete, S5o Gabriel, Rio Grande e Bag6, que eram os maiores 

e mais ricos do sul ・ Em rela頭o a nascirnen七os da par七e nor七e 

do estado, tamb6m se verifica maior incid6ncia em 	cidades 

mais tradicionais. 

2 - Faixa e七5ria. 

Os fundadores do PRR se caracterizaram, quanto a idade, 

por ser um grupo jovem, sendo que a grande maIoria chegou a 

1889 com menos de 40 anos. 

TABELA 9 

FAェXA ETARェA DO GRUPO REPUBL工CANO 
EM 1889 	(8) 

工DADE N9 ABSOLUTO 

20 - 	25 2 

26 - 	30 16 

31 - 	35 6 

36 - 	40 9 11 

41 - 	45 5 

46 - 	50 3 

+ de 5O 4 

47 

(8) As idades foram consideradas tendo como referるncia o ano 
de 1889, porque a る  poca de ades5o ao partido foi muito va 
niada. 
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A juventude do grupo る  surpreendente e mesmo com os da-

dos incompletos, ela 6 incontest5vel. Trinta e cinco partici 
ノ  

pantes do PRR tinham menos de 40 anos em 1889, sendo que mais 

da me七ade des七es es七avam en七re 20 e 30 anos. (9) 

O conjunto de dados sobre a idade dos integrantes do PRR 

no perIodo de sua funda95o 6 revelador de que a propaganda re 

publicana, organizada como partido no Rio Grande do Sul, foi 

um fen6meno de gera95o e portanto desligada dos velhos compro 

missos polIticos mon5rquicos. Estes dados refor9am a nossa hi 

p6tese de que a funda95o do PRR e sua posterior organiza95o 
~ 	 , 

nao esteve associada a dissid6ncias de lideran9as no interior 

de partidos mon5rquicos. 

A juventude do grupo republicano, constituiu-se num as 

pecto muito significativo. No perfil que estamos esbo9ando o 

primeiro fator a ela associado - descompromisso com id6ias mo 

n5rquicas - permite levantar algumas quest6es importantes pa-

ra a compreensao do PRR. Em primeiro lugar poder-se-ia consi- 

derar o movimento como uma forma juvenil de contesta95o a or- 

dem vigente. Nos parece, entretanto, que o grupo n5o pode ser 

assim caracterizado. A idるia republicana n5o foi urn exercIcio 

pol工 tico de jovens estudantes, mas um ideal polItico que foi 

colocado em pr5tica num partido, com caracterIsticas ideol6gi 

cas bem delineadas e com uma organiza95o capaz de o impor den 

(9) "Foi depois que da Academia de Sao Paulo saIram os Srs. 
Assis Brasil, J lio de Castilhos e outros bravos 	mo9os, 
que ali constituiu-se o Partido Republicano, a ponto' de 
iazer cteput.acios provinciais, e manter um excelente 6 raao 
de doutrina republicana e partid5ria. A Federacるo . . ." - 
Dよ上」 Vハ  JA上くU上N. じazeta cte Noticias, Rio, 上3／上1/上889. in:S工L 
VA JARDIM, Ant6nio. Propaganda Republicana, Rio, Rec,1978, 
p. 441. 
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七ro do regime mon5rquico e de dominar a p01I七ica ga丘cha por 

um longo periodo na Primeira Rep丘blica. 

Nao considerando, o grupo republicano e o pr6prio PRR 

como um simples movimento contestat6rio, inerente a condi9ao 

de jovem dos participantes somos levados a entender a juventu 

de do grupo como um aspecto importante a considerar, na medi-

da em que ela 6 reveladora da exist6ncia de posi96es politi- 

cas independentes das defendidas pelo grupo dominante ga丘cho, 
es七rel七amen七e ligados aos Par七工dos mon5rqU工cos, prユnc工pa imenー  
七e ao Par七ido Liberal. 

3 - N工vel de instru95o. 

As informa9aes sobre o nIvel de instru96es dos componen 

tes do grupo estudado revelam-se fundamentais para a caracte- 

riza95o do grupo republicano, O n6mero de informa96es coleta-

das sobre este aspecto atingem 61 casos entre os quais 45 re 

ferem-se a republicanos com instru95o de n工vel superior, n5o 

estando computadas entre estas a carreira de militar, 	salvo 

quando resulta de curso superior. 

〇  fa七〇  de pra七lcamen七e 3/4 do grup〇  七er realmado es七Uー  

dos em academias OU escolas de nivel superior, fez dos 	mem- 

bros do PRR uma elite intelectual, pois a inexjs七るncja de cur 

sos deste nIvel no Rio Grande do Sul e a escassez destas 	no 

resto do paIs fazia do profissional com instru95o formal um e 
ぐン  

lemento muito raro na ptovincia. Sるrgio da Costa Franco refor 
~ 

9a a idるia ao observar que "O estado n5o contava com um 6 nico 

todas as profiss5es liberais era insignificante", (10) 

(10) FRANCO, Sるrgio da Costa. Op. cit. p. 106. 
7 

estabelecjmento de ens工n〇  suP -rl - r ーーーー～ー一ーー一 “、ーよ‘しv uct＝よ'こつ上iio superior e 〇  numero de graduados de e o n丘11lero de 
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A presen9a do grande n丘mero de profissionais graduados 

em escola superior nas fileiras do partido, se de um lado j5 

6 significativa por si mesma, de outroI este dado aumenta de 

importancia no contexto, quando se 

de estes estudos foram realizados. 

observa as ins七1七Uェ96es 〇旦  

TABELA lo 

LOCAL ONDE FORAM REALIZADOS OS ESTUDOS SUPERIORES 

ェNST工TUIg入O 	 。N9 

Academia de Direito de S. Paulo(ll) 

Escola Politるcriica do R. de Janeiro 

Academia de Direito de Recife 

Fac. de Medicina do RJ 

Escola Militar do Br. 

Escolas no exterior 	 7 

As informa95es do quadro revelam que apenas dois inte-

grantes do grupo realizaram estudos no exterior, e que houve 

um grande n丘mero que freqaentou a Academia de Direito de S5o 

Paulo (12) que, na 6 poca, era o mais importante estabelecimen 

to de ensino superior do Brasil, estando localizado num cen- 

(11) Formaram-se na Academia de Direito de S5o Paulo: Adolfo 
Os6rio; Alcides Lima; Alvaro Chaves; Ant6nio Antunes Riー  
bas; Apolin5rio Porto Alegre; Joaquim Francisco de Assis 
Brasil; Borges de Medeiros; Carlos Thompson Flores; Casー  
siano do Nascimento; Eduardo Lima; Epaminondas Piratini- 
no de Almeida; Ernesto Alves; Fernando LuIs Os6rio, Ger- 
mano Hasslocher; Henrique Martins Chaves; Homero Batisー  
ta; Joaquim Ant6nio Ribeiro; Joaquim Pereira da 	Costa; 
uuiio Prates cie Casti上 ios; Marcal Escobar; Manuel Vicen-
te cio Amara上; uose (omes Pinheiro Machado; Possidonio da 
Cunha; Rivadavia Corria; Tito Prates da Silva; Venancio 
Aires; Vitorino Jos6 Ribeiro Carneiro Monteiro. 

(12) Os dados sobre a Academia de Direito de Sミo Paulo, foram 
retirados de: VANPRE, Spencer. Mem6rias cara a Hist6ria 
cia A caaemia de sao Paulo. INL, CFC, NEC. 29 edi9ao. 

7 

27 

2 

2 

4 

3 

2 
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七ro de grande efervecるncia pol工七ica onde a propaganda republi 

cana teve grande desenvolvimento, O papel da Academia de Diー  
reito de Sao Paulo, se refor9a na forma9るo do grupo republica 

no ga丘cho, quando se observa que praticamente todos os que l5 

estudaram, o fizeram praticamente na mesma 6 poca. 

TABELA l1 

豆POCA DE FORMATURZ DO GRUPO REPUBLICANO GAUCHO NA 
ACADEMェA DE DェREェTO DE SAO PAULO. 

 

ANOS N9 DE FORMANDOS 

1860 - 65 	 2 

1866 - 70 	 3 

1871 - 75 
	

1 

1876 - 80 	 4 

1881 - 85 	 13 

1886 - 90 	 3 

O n丘mero significativamente alto de membros do grupo em 

questao que realizaram estudos na Academia de Direito de S5o 

Paulo e o fato de todos eles a terem frequentado na mesma 6 po 

Ca, nos leva a fazer algumas observa96es sobre a insti七ui95o 

no perIodo, no intuito de percebermos que influ6ncia teve a 

Academia sobre a forma95o polItica dos republicanos ga丘chos. 

A Academia de Sるo Paulo constituiu-se nas 丘  ltimas d6ca- 

das do sるculo XIX num dos mais importantes centros de cultura 

do pais. Rivalizava com a Academia paulista, a Faculdade 	de 

Direito de Recife que, apesar de ter muito prest工gio, 	tinha 
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Por sua Pr6Prェa local工 za95〇I um car5七er regional,ao con七r5ー  

rio da escola do Largo do Sミo Francisco, que reunia estudanー  

tes de todo o paIs. (13) 

Spencer Vamprる  em seu livro sobre a Academia de Direito 

de S5o Paulo, quando descreveu o pensamento dos professores e 

as atividades extra-curriculares dos alunos, n5o deixa trans-

parecer qualquer tipo de posicionamento polItico ou filos6f i- 

co homog6neo da institui95o; ao contrario, transparece a i- 

d6ia que a orienta95o dos professores da Academia se caracte-

rizava por ser bas七an七e edl6七ic a. 

Encontramos, no referido trabalho, algumas 	biografias 

significativas a respeito do pensamento filos6fico e das ati- 

vidades pol工 ticas dos professores da Faculdade nas 61七imas 

duas d6cadas da Monarquia: Dutra Rodrigues - conselheiro 	da 

Monarquia e membro do Partido Liberal; Jos6 Rubino Oliveira - 

Liberal ' e deputado da ProvIncia de Sao Paulo; Jos6 	Pereira 

Monteiro - deputado da Constituinte Republicana de 91; Amるriー  

co Brasiliense - deputado P elo Parti''-' Li1-era1 I t〇rn〇u~se re ーー」ごーーーーー  」：J、ー J~v ''"‘一しエLA LI よ」山ij'ご上くユ・L I しoLnou-se 	re 

vista; Brasilio Augusto ー  membro do Partido Liberal e presi - 

dente da Provincia do Paran5; Brasilio Rodrigues dos Santos ー  

propagandista republicano e senador na Constituinte de 91. 
7 

(13) Verificando as listas anuais de formandos da Academia da 
6 poca, encontramos nomes que tiveram destacado papel na 
vida pol工 tica e cultural do pais: Jos6 Leopoldo de Bu- 
lhaes J6nior - Ministro da Fazenda de RodricTues 	Alves: 
Raul Pompeia; Julio Mesquita; Alberto Torres; Jos邑  Cam- 
pos - presidente do Estado de S. Paulo; Venceslau Br5s; 
Delfim Moreira; J丘lio de Castilhos e Assis Brasil entre 
ou七ros. 

PensaArw cat6licc- Vicen七e Mamede Fre1七as ー  rー…一～v山  しくスし、ノ上上しし); V上じente Namecle k'rel七as - mem］つro do Par七ido 

publicano e colaborou com uma publica95o de influ6ncia positi 
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Sem pretendermos fazer nenhum tipo de levantamento a res 

peito do posicionamento POlitico-filos6fico dos 	professores 

da Academia e coin base apenas nos dados acima, percebe-se que 

o corpo docente n5o se caracterizou por um tipo especifico de 

posi95o filos6fica ou pol工 tica, mas ao contr5rio havia 

mais variadas tend6ncias entre seus componentes. 

as 

Era rela95o aos estudantes, encontramos uma intensa ati-

vidade cultural e pol工 tica que se desenvolvia paralelamente ao 

currIculo do curso. Entre os anos de 1873-1889 encontramos 42 

publica96es de responsabilidade dos acad6micos, algumas de du 
ra95〇  ef6mera, ou七ras com muita imporぬncia no decorrer do p旦  

niodo. Estas publica96es podem ser classificadas da seguinte 

forma: 11 trataram de assuntos ligados ミ  s Ci6ncias JurIdicas; 

2 eram panfletos human工sticos; 1 representava o pensamento ca 

t6lico; 7 se dedicavam a literatura; 19 eram de propaganda po 

uItica dentre as quais 11 faziam propaganda republicana e ape 

nas 4 eram monarquistas, o jornal HA Rep6blica" foi considera 

do no ano de 1884 a mais importante publica95o da Academia. 

A Academia de Direito de S5o Paulo refletia as diversas 

tend6ncias polIticas e filos6ficas da る  poca. Percebe-se 	que 

entre seus integrantes, quer professores, quer estudantes, ha 

via uma grande atividade pol工 tica e que esta influenciou de ma 

neira decisiva o grupo ga丘cho que l5 estudou nas 6 ltimas d6ca 

das do Sるculo XIX. 

Ainda cabe acrescentar que foi durante a perman6ncia do 

grupo ga丘cho em S5o Paulo, que este tomou contato com a filo-

sofia positivista, muito divulgada na 6 poca. Renato Costa, era 

ar七工g〇  no Correユ〇  do Povo in七工七ulado "0 Proje七〇  de Cons七1七uiー  



1 
sou pela Academia, n.o pode ser explicado pelo fato 	de 

ter frequentado esta escola, pois nada a identificava 	como 

comprome七lda com a dou七rina ・ En七re七an七〇I foi duran七e os anos 

de estudo em S.o Paulo que os acadるmicos ga丘chos entraram em 

contato com a filosofia francesa. Sるrgio da Costa Franco, coー  

loca com muita propriedade o ambiente encontrado pelos estu- 

dantes, quando se referia ao ingresso de J丘lio de 	Castilhos 

9 ao do Apostolado Positivista e J6lio de Castilhos" refere-se 

ao fato ao comentar a inicia95o positivista de Castilhos 

- 1 ぐシニ・コ可些 lo de Cas-tilhos, mu-i. toantp.q ,-q,1 
C些agao da Igreja Positivis三a 嘉ちィぐちプ  者α nP1rい  (L. し Iてノ」  Ja naD乙a Zidn 乙フ mノっヲ.1J．ーコー 	，ーー  
ルndaあr da1 S誌茄 L-ioloaj二 ui e apf_) 巽acto as obras1:7)1!Z?*/y 	1 っdo 
'-7uando "／つ  イhツ，1りノ，フ  ーー9 二二 ‘． 一J レ七レレレじレα, em ILI ノ9. ソ “‘ル“"（ノ／LO Jorna.. acad巨flliCO ’乙  P7レ、 7 ；」一ご一 ,ーー ’ 二’ ／γ7ノつ  ノ，ツ，一  一」一ー ， 	ー  ニーーーレ I'‘レレレ  ノi 乃V()Luoaol 一 	Hp 
gue era um dos redatores. eln S言51う二と芸 ’ と三  
os quintaflistas de Diら嘉3 、 レ川点“Li三aU l..O'. com Pッ1ノ， 二 J フ  ー  ，, ーニーー  でレ  ‘ノレ』’tニ (- レ（ノ , OS srs. 	lQ ぐiく，  ガraszl e P一  P乙フ γ1乙,イ V，ノ～  コー  ノ, 二 ’ ーー  、J よ ‘フ ’ 	HsSzS 
論読誌品‘C扇器etジα穿P鴛鷲急ぎo聖ga磐  as つ  ィ，”，一 ,一一一  ．  ー … ーー ’ ‘ノ  ‘4 o じ（ノ万Ienraりα ．  em Z万Pフ‘H／つくき  e zmpressionantes PHデ fノつ γ,イノ“ニ ーみ7くォマ川  レm；レ (205 ーーーーーー‘レじ。  ビ(2I-Lor-i.a-ts. "(14) 

Port an七O, a Academユa de Dュreユ七o de S5〇  Paulo opor七uniー  
ZOU ao grupo uma intensa atividade cultural e pol3tica, em um 

ambiente onde a propaganda republicana era intensa e as cor- 

rentes filos6fjcas da 6 poca amplamente discutidas. A 
	ades5o 

ao Posl七ivユsmo por um Sユgnユfェca七ユvo n丘Tnerr. de g -丘ch〇s queDch〇s que n Sq ーー‘“ー一 v7-' :; りくユuじI1OS que Pa旦  
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一
舞鷲舞，  

(14 ）鴛A, Renato. O Projetotivista e Jlio de Cre. 22 de outubro de護鴛ituio do
oP ApostoladoCorreio do Povo. Porto 
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providencia瓦stas e jus~na t ura瓦staS e 
mostravam arredios a5 瓦goes da ciEnc加  
derna. 

Se 
moー  

Efl*YL7 os e' カ 'ノβ／γ ，っナっ。  ノ～。  一．コプ．  一 二’'v一、ーレ ’J ヒ‘フレ“uarizes, as Ideias d(-) m/rfっー  riaZig lrlノつ  1,7) 7 ”ーー  ー  コー 	ー ’ ．ー二  て “c/‘パル p 一 u（ノ 	iria ieー  'r“レレ %, tu （ノ  レub9ar e dO DOsitII7庄ぐ ,,7/,-1ニャ，ノーーー．一一一  fJノ,”，  一，一ー一  , I 、ノ 	． 二  で、ノ  どレu レレレ v しどIT/C) Ja reperCuー  z7.am com inカP,17A ワ‘Hノ,ヲ／, 	ノ， ,ーーハ 	．  ’ノー  ‘ 、一七し’‘し ‘ル  ーーこ ’り  て、ノ ‘“ レ“レビaど laaae. U reform i c m r） ぐノー，ノっソ ／γ 7 	一  γつn77fイノつノ、  一一」．一．  pu レ - l-, co estava na ordem db dia."(15ジー  し  

Alるm da Academia de Direito de S5o Paulo, outra insti- 

tui9ao frequentada por mem1 ros do 、  grupo republicano 	gaiicho 

que teve grande import ncja na る  poca foi a Escola Politるcnica 

do Rio de Janeiro, que ao contr5rjo da escola paulista foi um 

dos maiores centros de divulga95o do positivismo. Apesar de a 

penas Dem6七rio Ribeiro e Ant5o de Faiia 七erem freq1en七ado ; 
PolitるcnicaI a estrei七a liga95o dos dois com o Positivismo e 

sua posi95o destacada dentro do partido justifica a inclus5o 

desta instユ七u工95O como Sユgnユfユca七ユva na forma95〇  do grupo reー  
pub licano. 

4 1 Atividades profissionais. 

O item anterior apontou para o fato do grupo republica 

no em estudo, ter tido uma forma9ao intelectual e profissioー  
nal privilegiada para a る  poca. Neste momento a quest5o que 

nos propomos 6 a de saber se o grupo exerceu a profiss5o, e, 

se o fez, em que condi95es. 

Pelas diversas biografias analisadas, constatamos que a 

grande maioria do grupo, que estudou em Sミo Paulo e no Rio de 

Janeiro, ao voltar para o. Rio Grande do Sul, come9ou a exer- 

(15) FRANCO, S6rgio da Costa. Op. cit. p. 16. 

(16) "Na escola Central, posteriormente transformada em Poli- 
tecnica, intensa tol a penetraCao do Positivismo." LINS. 
上van ・  H工stor工a cio Posi七iv工smo no Brasil. Cia.Edi七ora Na 
cional, S. Paulo, 1967, p. 264. 	 ー  
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cer, quase que imediatamente suas profiss6es, distribuindo-se 

pelas cidades do interior e, em muitos casos, retornando 	ミ  s 

suas cidades de origem. 

As atividades profissionais eminentemente urbanas exer-

cidas por estes jovens, conjugadas com o fato de grande n丘meー  

ro deles terem se estabelecido no interior do estado (17) s5o 

dados muito importantes na caracteriza95o da propaganda repu-

blicana e nos possibilita observar o seu processo de interio- 

riza95o. Se de um lado o grupo que se estabeleceu em cidades 

do interior foi em grande parte respons5vel pela cria95o de 

clubes e n6cleos nas respec七ivas cidades, esta atividade poll 

tica tinha um car5ter eminentemente urbano. Excluindo o grupo 

de profissionais liberais, cabe mencionar que todos os comer- 

cian七es que par七ユciparam do PRR e que es七5〇  na lユS七agem an七eー  
rユormente apresentada, tinham seus neg6cios na Capital do es 

七ado.(18) 

5 - Atividades pol ticas no perIodo de propaganda 

〇  pon七o de par七ida para a e工abora95〇  da lis七agem do gru 

pa que esta sendo examinado neste trabalho foi a atividade po 

(17) Entre os m6dicos encontramos: Alvaro Batista em S. Bor- 
ja; Candido Machado em Cruz Alta; Carlos Barbosa em Ja- 
guar5o; Fernando Abbott em Sるo Gabriel; Gervasio Alves 
Pereira em Pelotas e Bag6; Jo5o Abbott em S5o Gabriel. 
Entre os advogados, tinham banca no interior: Alcides Li 
ma em Pelotas; Alvaro Chaves em Pelotas; Borges de Medei 
ros em Cachoeira; Fernando Luis Os6rio em Pelotas; Home- 
ro Batista em S5o Borja; Tito Prates da Silva em S5o Gaー  
briel; Venancio Aires em Cruz Alta e Santo Angelo; Vito- 
rifo Carneiro Monteiro em Alegrete. 

(18) Comerciantes de Porto Alegre: Ant6nio Soares Barcelos; 
Gon9aloH.de Carvalho; Luis Lesseigneur; Sebasti5o Perei-
ra de Barros. 
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u tica no perIodo de propaganda, torna-se, portanto, desneces 

s5rio justificar a relev3ncia do papel polItico dos nomes se- 

lecionados, no entanto alguns aspectos da atividade polatica 

do grupo merecem refer6ncias especIficas. 

Um 

polIuca 

lemen七〇S 

gruP〇  em 

dos aspectos importantes a ser considerado 6 a vida 

pregressa dos republicanos. Era m工nimo o niimero de e 

oriundos dos partidos mon5rquicos na composi95o do 

estudo, O Partido Republicano Rioーgrandense n5o se o 

riginou de dissid&ncias do Partido Liberal ou Conservador, 

mas, como j. foi referido anteriormente, formou-se a partir 

de um grupo muito jovem; que foi socializado politicamente fo 

ra do Es七ado e por七an七〇  na sua grande maioria sem par七lcipaー  
9るo polI七ica an七erユor ・ Cabe, no en七an七〇Iobservar que as vる5ー  

peras a Proclama95o da Rep6blica, houve um siguificativo n6me 

ro de ades6es ao PRR, de antigos monarquistas, embora este fa 

to nao altere o perfil estabelecido: 

	

Ressentidos contra a Monarquia,que 	os 
repudiara, os conservadores comegarara ad町  
r存  em massa ao Partido Republicano.Em 8 de 
julho (1889), α "Fece ragao" estaでpava man?-ー  
fe s to do Dr. Francis co aa bz6りa z’α Vares, prそ三  
tiaioso lider conserVador」  d-i,zendo que o ど  ais 

	

es tc かra do regime legal,dzmgzao por 	um 
Gabinete 5aido dos repostei-ros do pac -to 一  ae 
1Sabei, e que ele nao se suje-2taVa a tae esー  
tado de coisas. (19) 

No Rio Grande do Sul a ades5o de monarquistas a causa 

repubiユcana acon七eceu de maneユra comple七amen七e dュS七エn七a da 〇ー  

corrida em S5o Paulo. Em primeiro lugar ela vem por parte do 

Partido Conservador e n5o do Liberal, em segundo ela 6 tar ー  

(19) FRANCO, Sるrgio da Costa. Op. cit. p. 56 
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dia. Por estes dois motivos a ades5o se configurou como conse 

qu6ncia de uma conjuntura especIfica que esteve muito distan- 

七e de uma 七〇mada de posi95o an七erior con七ra regime mon5rquico. 

Ou七ro aspec七o, rela七ivo 5 a七lvidade p01I七ica do 	grupo 

que teve destaque no perIodo, foi o envolvimento dos republi-

canos com a propaganda; esta foi exercida de uma forma contI- 

nua e teve um lugar central nas preocupa96es do partido. Re- 

presentativo foi o n6mero de clubes e n丘cleos republicanos 

criados no RGS por membros do grupo em estudo. Completava es 

te trabalho de propaganda maratonas feitas por alguns republi 

canos, que saIam por todas as regi6es do Rio Grande do Sul a 

difundir o ideal da rep6blica. (20) 

Como j5 observamos em capItulo anterior, o PRR procurou 

ao longo de sua atua95o rio per工odo mon5rquico, 	organizar-se 

de forma coesa, integrando todos os republicanos ga6chos. Es- 

te trabalho de propaganda refor9a esta id6ia, principalmente 

se levarmos em conta a import ncia dos membros do partido que 

atuavam no interior, como se pode observar a partir dos repre 

sentantes de municIpios nos Congressos Republicanos. (21) 

. 

(20) Em 1883, havia clubs ou n丘cleos republicanos nas seguin-
tes localidades: Porto Aleqre; Rio Pardo; Cachoeira; San 
ta Maria; Sao Martinho; Cruz Alta; Palmeira das Missoes; 
Santo Angelo; Sるo Luiz Gonzaga; S5o Borja; Itaqui; Uru- 
guaiana; Alegrete; Livramento; Sao Vicente; S5o Gabriel; 
CacaDava; S5o Sep6; Baq6; Jaquarao; Pelotas; 	Canquss丘; 
Camaqua; Santa Izabel; Sao Joao de Montenegro; 	banta 
Cruz; Soledade; Mosaico. ROSA, Othelo. op. cit. p. 76. 

(21) Congresso de 1833: Dem&trio Ribeiro ー  Montenegro; Rarniro 
Barcelos - Cacapava; Ant5o de Farias - S5o Sep6; Pinhei- 
ro Mactiado ー  Sao Borla; Henrique Uriaves - Jaquarao; Ju- 
上工〇  de Cas七ユ上tios ~ Sao Mar七ユnflo; Ass工5 Bras工上  ー  bao Vユー  
cen七e (con七inua) 
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6 - 〇  pos'七iVismo. 

〇  Par七ュdo Republicano Rェo-grandense es七eve es七reユ七amenー  

te ligado a filosofia positivista, como tivemos oportunidade 

de observar anteriormente. Tanto as premissas b云sicas do pro-

grama elaborado pelo partido em sua fase de organiza95o, corno 

a Cons七1七Ui95o Es七adual de 1891, permitem inferir O quanto o 

PRR tinha na filosofia francesa, a base de sua doutrina. 

	

A for9a do posi七iVismo, corno dou七rina par七id5ria, 	n5o 

Correspondia por6m ao n6mero de republicanos realmente positi 

vistas que estavam integrados ao PRR. Ivan Lins, em seu estuー  

do sobre o positivismo no Brasil, elaborou uma lista dos posi 

tivistas ga丘chos ao longo de um largo perIodo de tempo. Nesta 

re1a95o encontramos um n丘mero reduzido de nomes que pertence- 

	

ram ao PRR no perIodo estudado. Pouco 'menos de um ter9o 	do 

grupo, por n6s estudado foi Considerado Positivista pelo au- 

七〇r. (22) 

A import ncja do Positivismo no PRR, de um lado, e o fa 

to de apenas um ter9o do grupo aparecer como adepto da doutri 

na, de ou七ro, n5o る , como poderユa parecer em um primeユro maー  
men七〇Iuma si七ua95〇  Con七radi七6ria. Em primeiro lugar deve-se 

Considerar que a listagem excluiu os simpatjzantes, 	aqueles 

(con七inua95の 

難鱗鷺議薄鷺糞ミ~麟夢響  

(22 ）驚講麟難麟de Castj-Baptista;PereiraS de Me-o Abbott;Ernesto AlBarbas a. 
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elementos que mesmo sem fazer uma profiss5o de fる  Positivista 

aderiam a seus princIpios. Em segundo lugar, analisando os no 

mes ligados ao positivismo, observamos que entre eles se en-

contravam as mais destacadas figuras do partido, como por e- 

xemplo, os presidentes do Rio Grande 7 do Sul na Primeira Rep6- 

blica: J6lio Frota, J6lio de Castilhos, Borges de 	Medeiros, 
Carlos Barbosa. 

Outro aspecto importante a ser considerado, quando se 

trata de caracterizar a for9a do positivismo dentro do PRR, る  
a figura de J6lio de Castilhos. Foi ele sem d6vida o mais im-

portante positivista ga丘cho da 6 poca, n5o s6 pela firmeza de 

seus principios, como pela profundidade de seu conhecimeninda 

doutrina. Por outro lado foi o grande lider do partido, exer- 

cendo sobre seus correligion5rjos incontest5ve1 domInio. 	O 
brasilianista Joseph Love colocou a quest5o com bastante dla- 

reza quando afirmou: 

"Os reDublicanos aaichos foram ara da ti va 
men te J-i-canao SOD aom?_ nz o ao ea-t tor ao or9α o 
pczrtidcrio, Jz瓦o de Castilhos,que possuた  
α aualidade esDecia1 de insDirar 	fanatismo 
em seus $egu-i-aores e oa-i-os em seus aaversaー  
rios.De fato a personalidade e a ideo logiα 
de Castilhos pesaram tanto nos acon tecimenー  
tos subseqUentes da hist6ria do Rio 	Grande 
do Sul. . . " (23) 

A proposta de uma sociedade nova, cientificamente orga- 

dos segmentos intelectualizados dos setores m6dios urbanos. Em 

primeiro lugar se contrapunha a ideologia dos grupos dorninarj 

tes do paIs - o liberalismo, que servia de base ideol6gica a 

(23) LOVE, Joseph. Op. cit. p. 35. 
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monarquistas e republicanos indiscriminadamente. Em segundo, 

era sufi9ientemente conservadora para atrair segmentos de se- 

tores m6dios que estavam inseridos em uma sociedade 	agr5ria 
七radicユonal ・  o posl七工Vユsmo foi v工5七〇  pelos in七elec七uaユS como 

uma forma de organizar uma nova sociedade, onde, se por um la 

do o poder econ6mico do grupo dominante n5o seria abalado, por 

outro n5o poderia mais dominar a pol工 tica, pois esta seria or 

ganizada segundo conceitos cientIficos. 

7 - Posi95o s6cio-econ6mica. 

O Partido Republicano Rio- grandense, como tivemos oporー  

no perェodo mori5rquico, com uma coesa e disciplinada organiza- 

9ao e uma s6lida base doutrin5rja. Tais caracterIsticas , nos 

levaram a investiga95o do grupo fundador no que concerne a uー  

ma sるrie de fatores, com o objetivo de estabelecer a rela95o 

entre seus componentes e. as caracterIsticas do partido 

Nes七e momen七〇  do 七rabaiho, agregaremog aos dados a七6 aー  
qul analisados, um quadro da situa95o s6cio-econ6mica do gru- 
P0 republicano・  H5 uma grande incid6ncia de elementos dos se 

tores m6dios urbanos entre republicanos ga6chos, acompanhados 
de um n6mero menor de representantes da burguesia urbana e da 

Oligarquia rural. 

A presen9a de um signエ fユca七ユVo n丘mero de elemen七〇S Perー  

tencentes aos setores urbanos m6djos dentro do PRR n5o 6 sufi 

ciente para caracterizar o movimento republicano ga(icho como 

urna resposta da "classe m6dia" emergente aos grupos dominan-

tes da oligarquia rural. Principalmente se atentarmos para o 
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fato de que o processo de urbaniza95o experimentado pelo RGS 

e de resto por todo o pais nos fins do sるculo XIX, esteve in- 

tiinaniente relacionado ao aumento do comるrcio de produtos agri 

colas e n5o a incipiente industrializa95o da る  poca. (24) Porー  
tanto, a popula95o urbana das 丘  ltimas d6cadas da Monarquia es 

teve comprometida com os grupos dominantes agr言rios. 

Em que pese a depend6ncia da popula95o urbana ミ  econo- 

mia agr5ria, o fen6meno de urbaniza95o provocou o crescimento 

dos setores m6dios, at6 ent5o muito pouco significativos, com 

postos de militares, profissionais liberais, pequenos comer- 

ciantes, artes5es com alguma qualifica95o e funcion5rios 

blicos das mais diversas categorias. 

E dentro destes setores m6dios urbanos, que identifica-

mos a maioria do grupo republicano em estudo, o que nos leva 

a algumas coloca96es, relacionadas com o grupo em si e com a 

situa95o do Rio Grande do Sul. 

Uma primeira quest5o a ser colocada diz respeito a on工- 

gem familiar dos componentes do grupo, pois em uma 6 poca em 

que a urbaniza95o era um fen6meno recente る  prov5vel que os 

componentes dos setores mるdios urbanos procedessem da oLigar 

quia rural. Nるo nos detivemos, no decorrer da coleta de dados 

na origem familiar do grupo, no entanto, algumas informa96es 

(24 ）鷺麟a industrializao no che
estruturas scio-econmicasofundos se fariam sentir noanizao do sculo XIX seda expanso comercial resus no nercado internacionalscilaes." COSTA, Emilia V曹  

P Uー  
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coletadas d5o id6ia que esta origem estava diversificada en- 

tre o meio rural e urbano (25). A observa95o deste fato 	nos 

permite afirmar, mesmo que n5o conhec6ssernos dados da situaー  

95o econ6mica dos membros do grupo, que os republicanos ga丘- 
chos, que se concentraram nos centros urbanos, n5o podem ser 

identificados como um grupo de origem rural representavam os 

interesses desta aristocracia nas cidades. 

Outra ques七5o importante, quando caracterizamos o grupo 

republicano como pertencente em sua maioria, a setores m6dios 

urbanos る  o fato de que o grupo nio permeava todos estes seto 

res, ao con七r5rio, ele per七encia a um se七or mるdio urbano esp旦  
cifico ー  encontramos, na realidade um grupo de profissionais 

liberais e militares (26) que dentro destes segmentos mるdios 

’こγ 

(25) Membros do grupo republicano cujos pais eram fazendeiros: 
Assis Brasil; Carlos Barbosa; J丘lio de Castilhos; 	Jos6 
Comes Pinheiro Machado; Salvador Pinheiro Machado; Tei- 
xeira do Arnaral. 
Membros do grupo republicano cu加s pais eram profissioー  
nais liberais: Borges de Medeiros; Carlos Thompson Fio- 
res; Fernando Abbo七七I Joミo Abb〇七七．  
Membros do grupo cujos pais eram militares: 	Alencastro 
Carneiro da Fontoura; Cassiano co Nascimento; Ernesto Al 
yes; Fernando Luis Os6rio; Francisco de Paula Alencas ー  
tro, Germano Haslocher, Luis Carlos Massot. 

(26) En七re os in七egran七es do PRR, per七encen七es aos se七ores in旦  
dia-urbanos aparecem: Eduardo Lima - escritor; Apeles de 
Porto Alegre - professor; Candido Machado - m6dico; Luis 
Engler七  ー  engenheiro; Apolinario Porto Alegre - profesー  
sor; Francisco de Paula Alencastro - militar; J.J.Pereiー  
ra Parob& ー  engenheiro; Ernesto Alves - advogado; Mar9al 
Escobar - advogado; Alcides Lima - advogado; Augusto U- 
f laker - magistrado; Alfredo Clemente Pinto - professor; 
Fermano Hasslocher - advogado; Jogo Abbott - m6dico; Fer 
nando Abbott ー  m6dico; Joaquim Francisco Abreu - militar; 
Luis Carlos Massot - professor; Thomas Flores - militar; 
Alber七o Cunha ~ escri七or; Alencas七ro Carneiro da Fan七ouー  
ra - militar; Alvaro Batista - m6dico; Ant6nio da Fontou 
ra Mena Barreto - militar; J.. Barros Cassal - advogado; 
Dem6trio Ribeiro - engenheiro; Hornero Batista - advogado; 
Julio Frota ~ mil比ar;Manuel Luis(la Rocha Os6rio ~ miー  
li七ar. 
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urbanos, formavam uma elite, pelo seu pr6prio grau de instruー  

9ao em uma sociedade extremamente atrasada. Esta condi95o es-

pecial do grupo dentro dos setores urbanos deu uma fisionomia 

espec fica ao movimento republicano, na medida em que sua i- 

dentifica95o com anseios de participa95o polItica de "classe 

m6dia" perde sentido para uma outra identifica9ミo ー  o PRR res 

pondeu aos interesses de um segmento espec fico dos 	setores 

mdios urbanos, composto de profissionais altamente qualifica 

dos, com curso universitるrjo em sua grande maioria. Portanto, 

nao se 七ra七a majori七arlarnen七e de segmen七〇s de classe 	mるdia 

baixa, como transparece na analise de S6rgio da Costa Franco, 

mas, ao contrario, o que parece preponderar 6 urn segmento de 

classe m6dia alta em fun95o do contexto s6cio-econ6mico da る  - 
poca. 

Resta acrescentar que mesmo pertencendo a uma elite inー  

telectual, os invent5rios deste grupo nos d5o uma id6ia das 

resumidas posses de seus componentes, sendo que alguns expo-

entes do PRR morreram sem deixar nenhum bem, e outros apenas 

casas e terrenos de pouco valor. (27) 
F 

(27)* Apolinario Porto Alegre, deixou "parte de um terreno no 
arrabalde de Partenon. Iriventario Fiscal AP do Estado 
do RGS; 

* Ernesto Alves deixou apenas m6veis. ー  Invent.rio AP do 
Estado do RGS; 

* Eduardo Lima, deixou uma casa de porta e janela. Invenー  
t5rio localizado no JuIzo distrital do Civil e Crime de 
Pelotas - AP do Estado do RGS; 

* Auausto Uflacker, faleceu sem deixar nenhum bem. Inven- 
tarlo localizado no Uartorio cie Urgao cia cidade cie San-
ta Maria - AP do estado do RGS; 

* ADeles de Porto Aleqre, deixou 4 casas, 1 terreno, ipr6 
dio rural e algumas a9oes. inventario AP cio istaao ao 
RGS; 

* Candido Machado deixou 1 casa, 1 terreno e uma pequena 
frac5o de camto. Inventario localizado no Cart6rio de 
0 rfaos de Cruz Alta - AP do Estado do RGS; Luiz Englert 
- um sobrado na R. Volunt5rios da P.tria - 	invent5ric 
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Quan七o aos in七egran七es do grupo, per七encen七es a se七ores 

da burguesia urbana, podemos dividi-lo em dois sub-grupos: o 

primeiro composto de homens de posse com nIvel educacional su 

perior, e o segundo de comerciantes, em sua maioria sem ins- 

tru95o formal de espるcie alguma. No primeiro sub-grupo encon- 

tramos nomes como Possid6njo da Cunha e Ramiro Barcelos, 	o 

primeiro advogado e o segundo mるdico que acumularam grandes 

fortunas em suas atividades profissionais, atravるs de heran9a 

familiar ou atrav6s de atividades comerciais. (28). Os comer- 

cian七es, por sua vez, represen七aram o grupo sem ins七ru95〇  fo三  

mal. Foram homens com muitos bens, nas que, por seu reduzido 

numero, nao sao representativos do posicionamento 	polItico 

dos comerciantes em geral. (29) 

(continua95o) 
Fiscal - A? do Estado do RGS; Francisco de Paula Alen- 
cas七ro - 2 casas, l 七erreno e aigum dinheiro．ェnven七a ー  
rio localizado no Cart6rio, Provedoria Casamentos e Re-
gistros Civis de Bag6 1 AP do Estado do RGS. 

(28)* Possid6nio da Cunha ー  "incorporador da Companhia 	Pre- 
dial e AQrIcola. Presidente da Cia. Forca e Luz; dire ー  
tor da Cia. de seguros de Vida Previd6ncia do Sul, e cia 
Cia. Telef6nica Rio Grandense, incorporador do Banco Co 
mercial Brasileiro." SPALDING, Walter. "Propaganda 	e 
DroDaqandistas republicanos do RGS". in: Revista do Mu-
seu J丘lio de Castilhos e Arquivo Hist6rico do Rio Gran-
de do Sul, ano 1 n9 1. Oficinas Gr5ficas da Imprensa O- 
ficial, Porto Aleare, 1951, p. 57. 

* Ramjro Frota de Barcelos: possuia inumeros bens ligados 
a negocios financeiros de hipotecas, creclitos e a9oes, 
possuIa 七ambるm um im6vel rural de pequenas propor9oes ・  
Invent.rio localizado no AP do Estado do RGS. 

(29) Comerciantes: Antonio Soares de Barcelos - comerciante 
respeitado, um industrial que se p6s a testa como orga-
nizador e dire七or de uma das principais empresas de fo三  
necimento de energia e luz elるtrica. 

Gon9alo Henrique de Carvalho "foi um dos maiores comer 
ciantes de Porto Alegre, fundoi. e foi diretor da impor-
tadora comerciantes de Porto Alegre; fundou e foi dire-
tor da importadora 'Gon9alo Henrique de Carvalho & Cia. 
L'etat de Rio Grande do Sul Morte Dornecq & C'Etablesse- 
ment d'arts Graphique Barcelone. 	 (continua) 
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O terceiro grupo era formado de grandes propriet5rios 

rurais: encontramos 13 nomes com grandes propriedades que se 

distribuiam por todo o Estado. Entre eles havia fazendeiros de 

Sao Borja, Bag6, Vila Rica, Pedras Altas, Herval, Uruguaiana, 

Alegrete, Santa Maria, Santa Vit6ria do Palmar, S5o Luiz Gon- 

zaga e Jaguar5o. (30) 0 alto nivel de instru95o dos 	grandes 
proprie七5rios rurais que aderiram ao Par七ido Republicano se 

constl七uiu em um aspec七o bas七an七e in七eressan七e, na medida em 

que era nas regi6es rurais que a escassez de pessoas com pro- 

fiss5es liberais se fazia sentir de forma mais acentuada. 

A n5o ruptura da '1igarquia rural gaCicha com a Monar- 

quia, por quest6es j5 discutidas neste trabalho, e o 	alto 

grau de ユns七ru95〇 dos fazendeユros que se ユn tegr ar am a propa ー  

ganda republicana, permite inferir que a ades5o de elementos 

esparsos deste grupo, esteve muito mais ligada a uma posi95o 

progressista assumida a partir de estudos na Academia de S5o 

Paulo e em outras escolas de ensino superior, do que a 	uma 

(con簾餌1Pereira de Barros: ao morre2 casas, 3 terrenos, 1 1/2Banco do Comrcio, 9 a6es dlocalizado no AP do Estado d難luvia .Ln 

(30 ）拳os grandes proprietrjos de terra encontramos:cio Mariense - 50,06 quadras de campo em So Borjasio Alves Pereira - 52,33 quadras de campo em Bagde Castilhos - 96,63 quadras de campo em Vila Ri- 

議鷲議鷺難糞藻 campo em PSanta Maria.ras de campode campo emご  

NOTA: 1 quadra, de campo 	 87 hec.-I 1 	- 
i iegua cie campo 	 so quadras 

I$C$HI UFRO* 

0 F13Gs 
BIblio;eca Setorial de Ci6ncias Sociais e Humanjddm 
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contradi95o entre o regime e seus interesses de classe. Os e-

xemplos mais significativos deste tipo de ades5o foram as de 

J 1io de Castjlhos e J.F. de Assis Brasil 

Ao concluirmos a analise dos dados sobre o grupo 	que 

fundou e organizou o Partido Republicano Rio-cjrandense, pode- 

mos resumir o seu perfil da seguinte forma: o grupo em estudo 

cons七ユ七Uユーse de elementos mui七O Jovens, com uma ユns七ru95〇  for 

mal excepcional para o contexto intelectual em que viviam, e 

que, em sua grande maioria, pertencia a classe mるdia urbana. 

Portanto, trata-se de um grupo que n5o estava envolvido dire-

tamente nos interesses do grupo dominante da Campanha ou de 

grupos dominantes das regi6es mais pobres do norte da Provin- 

cia. A propaganda republicana foi feita a revelia destes seg-

mentos da sociedade gaicha e por isto mesmo o movimento n5o o 

bedeceu aos interesses de cada uma das regi6es. 

b/ O SUB~GRUPO DOS CONSTITUINTES FEDERAIS DE l891 

Caracterizado o grupo, que atuou no Partido Republicano 

Rio-grandense, como um todo, neste momento isolaremos os memー  

bros que representaram o Rio Grande do Sul no Congresso Cons-

tituinte Federal de 1891 com o objetivo de estabelecermos uma 

compara9ao entre os dois grupos. 

Destacaremos os deputados e senadores do Rio Grande do 

Sul na Cons七1七umn七e Federal, Por 七erどm sido al七amen七e repre ー  

sentativos do pensamento do PRR. Suas posi96es no decorrer 

dos debates, j5 mencionados neste trabalho, lhes deram a con- 

吐95o de ei工七e. Nosso obje七ユVO, por七an七〇I 6 procurar verエfユー  
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car se este sub-grupo de elite dentro do partido tinha carac- 
七erIS七icas distin七as do grande grupo. (31) 

七umn七es ob七ivemos 〇  Seguin七e quadro: 

TABEIA l2 

LOCAL DE NASC工MENTO DOS COMPONENTES DA BANCADA DO 
RGS DA CONSTITUINTE DE 91 

REG工AO 

I
MUNIClpIO 	I N9 DE NASCェー  

MENTOS 

  

SUL Alegre七e 
Pelo七as 
Sao Gabriel 
Sao Sepる  
Ca9apava 
Bag6 
Rio Grande 
D.Pedri七o 
Cachoeira do Sul 

2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

NORTE Vila Rica 
Rio Pardo 

'Cruz Al七a 
Sao Borja 

1 
1 
1 
1 

SC 	 Sao Miguel 	 1 

(31) Deputados: 
V比orlno Carneiro Mon七ei ro 
Joaquim Pereira aニ, 'ハ -4- ーーーコ、一」“'‘ 』・、ニ・L （二山」・くユ  Ucユ  しOSta 
'-ntao de Faria 
J丘lio de Castilhos 
Ernesto Alves de Oliveira 
A ・ A ・ Borges de Medeユros 
Alcides Lima 
J(1CT111 fli Franci'----- 月  - 入。ビ， 4 一  r，ー一一」 1 rrーユ“""“ 山」一くス“し山.DLL) ue Ass工S Brasil 
T nomas Flores 
Joaqu-Lm Fra -"-'i --.-- -CI 	”ハ，, 了ーーコーー“'‘」一 “よ ‘L. .1.. ししJ Ut: wreu 
Homero Bap七lS七a 
Manuel Luis da P-c't-- nc, -, 4 ノへ一r一ーー一  一“・』・ロ、“‘ユよ、Uじna usorユ〇  
A上exancire raSsiann an l、Iニ， cコー 4m。，、＋ー、  二一ーーーーで一ー  ー“'Jロ」・にユ“v uUlNascimento 
bernanclo Abbo七七  
Dem6trio Ribeiro 
Ant6nio Adolfo da Fontoura Menna Barreto 

Senadores: 
Julio Fro七a 
Jos6 Gomes 一 Pin---'i -- 'I- _- コ  -'ハ  ーー一ー  一ー“‘、ー “J 一』‘山‘"'t＝」・ェUL"iacnacjo 
民  amiro Barcelos 
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Cons工derando a dェVェS5o an七erェormen七e feエ七a nes七e tra.baー  

iho, entre a zona sul e norte do Estado, verifica-se que 	a 

grande maioria nasceu na Campanha e no litoral sul, sendo que 

apenas um pequeno grupo dividiu-se entre o norte do Estado, 

Porto Alegre e Santa Catarina. Portanto, a maior cOnccntra95o 

de nascimentos se mant6rn na regi5o sul, afastando, desta for- 

ma, a possibilidade de ter sido este grupo de elite represen-

tante de grupos dominantes do norte do Estado. 

Desta forma, fica mais uma vez afastada a identifica95o 

do PRR com a regido da Serra, excluindo-se a hip6tese de que 
O grupo maユS proeminen七e fosse major比arユamen七e daquela reー  
giミo. O argumento que Julio de Castilhos e Pinheiro Machado, 

dois dos mais importantes politicos ga6chos do inicio da Pri-

meira Rep6bljca, originavam-se daquela regido, n5o る  suficien 

te para qualquer genera1iza9ミo, na medida em que estavam acom 

panhados na dire95o do par七工do por um largo n丘mero de p01I七1ー  
cos nascidos na regido sul. 

Os dados obtidos pela analise do grande grupo afastam a 

POSsibilidade em rela95o aos Constituintes Federais, de qual- 

quer mudan9a significativa quanto a faixa et ria, pois 	seja 
qual for a dis七ribui95o, permanece o padr5o doogrupo que se 

compoe de politicos muito jovens. 

Observamos que o nIvel de instru95-- do grupO ー  ー一 ’ー一  “、ー  山“。し上 LAY くユU UU grupo como Unl 七o 

七uin七es Federaユs es七a c〇nsta七a9ミon5's6 se confユmaIc〇m〇 se tuintes Federais esta constata9ミon5's - se confユmaI como se 

torna mais enf5tica, na medida em que a totalidade deles fre-

quentaram curso de n工vel superior ou passaram por escola mili 

do era extremamente alto, principalmente considerando o nIvel 

educacional preponderante na 6 poca. Ao analisarmos os Consti- 

nao so se confirma, 
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tar. (32) 

A alta incid6ncja de miljtares'entre os 	Constituintes 

ga6chos 6 um aspecto interessante na medida em que o grupo de 

deputados se constituiu de elementos muito atuantes no pen工oー  

do da propaganda, o que n5o foi uma caracteristica do grupo 

miii七ar, pois a maioria destes nミ〇  par七icipou a七ivamen七e da 

propaganda republicana. 

E poss工vel que o n6mero signifたativo de militares na 

bancada ga6cha da Cons七ユ七Uユn七e Federal, deva-se ao fa七〇  do 

PRR ter assumido o poder em 1889 com muito pouco respaldo dos 

grupos dominantes da sociedade Rio-Grandense, e como conse- 

quencia, teve necessidade de associar-se aos militares simp5- 

ticos .. causa republicana, com o intuito de agregar ao parti 

do elementos capazes de lhe dar o respaldo necess5rio 	para 

sua manuten95o no poder. 

Com exce95o dos militares, os demais componentes da ban 

cada ga6cha, se destacaram por ter sido os elementos mais a-

tuantes da propaganda republicana, ocupando a quase totalida-

de deles, cargos de dire95o no PRR durante o per工odo de sua 

forma9 5o. 

Quanto ao envolvimento com o positivismo, o nfimero de 

Cons七1七umn七es adep七os da dou七nina 6 si gni fica七lvamente maior 

-em compara9ao com o conjunto. Mais da metade dos deputados e 

senadores gaflchos eram positivistas. Tal incid6ncia る  esclare 

cedora na medida em que caracteriza o grupo de maior import n 

(32) Dos elementos com curso superior, 10 eram Bacharるis 	em 
Ci6ncias Juridicas; 2 engenheiros e 2 m6dicos. 
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cia dentro do PRR como o mais fortemente ligado ao positivis- 

mo. 

No que concerne a s condi96es s6cio-econ6mjcas, mantendo 

a tend6ncia de todo o grupo, os Constituintes eram, em sua 

grande maioria, saェdos dos setores m6dios uBbanos, j5 que i-

dentificamos apenas quatro participantes pertencentes ミ  bur - 
guesia urbana ou a oligarquia rural. 

Em re1a95o aos fazendeiros, nota-se a presen9a de duas 

expressivas figuras do partido - J丘lio de Castilhos e Pinheiー  
ro Machado, que se tornaram nos primeiros tempos da Rep丘blica 
os grandes lIderes da polItica rio-grandense. E interessante 

observar que estes dois Constituintes eram oriundos da regi5o 

do Planalto e mais, ambos oram positivistas, em con七raposi95o 

a um outro fazendeiro integrante do grupo, Assis Brasil, que 

era origin5rjo da regiるo sul, n5o era pOsitivista e se tornou 

o mais importante lIder do partido de oposi95o que tinha suas 

bases na oligarquia tradicional. A constata95o deste fato, se 

por um lado n5o oferece evidるncias suficientes para o esclare 

cimento para a polariza95o politica Ocorrida no Rio Grande do 

Sul entre a regido da Campanha e a do Planalto, durante a Pri 

meira Rep6blica, por outro, deve ser um dos aspectos levados 

em considera95o quando se procura explica95es para a divergるn 
cia de interesses entre as duas regi6es. 

* 



CONCL USAo 

Os rumos tomados pela propaganda republicana nos anos 

de 1880 no Rio Grande do Sul, foram consequ6ncia de um contex 

to particular da provincia. O movimento concretizou-se em um 

partido com uma ideologia bem estruturada, com um grande sen-

tido de organiza95o e formado de elementos predominantemente 

oriundos da camada mais alta dos setores rnるdios urbanos. 

Ao contrario do que se sucedeu em S5o Paulo, as trans- 

forma96es s6cio-econ6micas ocorridas nas Ciltimas d6cadas da 

Monarquia, nるo provocaram abalos suficientemente fortes, para 

cr工ar condi95es de uma c工S5〇  no ユn七erユor da olユgarquェa 七radiー  

cional, que derivasse em um novo compromisso politico. A inca 

pacidade dos grupos dominantes, ligados ミ  pecu5ria e ao xar- 

que, em modernizar a produ95o, teve como consequ6ncia a con- 

serva9ao de suas caracterIsticas tradicionais e a manuten95o 

dos la9os que os ligavam a Monarquia atrav6s, predominantemen 

七e, do. Partュdo Lュberal ・  Den七ro des七e con七ex七〇  a propaganda re 

publicana, difundida a partir de S5o Paulo, n5o correspondia 

aos interesses, pelo menos imediatos, da oligarquia rural gai. 

cha. Em consequ6ncユa, a iniciativa da propaganda republicana 

no Rio Grande do Sul foi assumida, frente a esta situa9ミo, qua 

se que isoladamente por elementos pertencentes aos setores m6 

dias urbanos. 

As transforma96es s6cio-econ6mjcas, ocorridas no Rio 

Grande do Sul, como de resto em grande parte do Brasil, 	ti- 
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nham provocado um acelerado processo de urbaniza9ao e um au-

mento significativo dos setores mるdios que come9aram a procu-

rar formas de par七icipa95o p01I七lCa. Den七ro des七es se七〇res m6 

dios urbanos, os profissionais liberais, professores, jornaー  

listas e militares, formavam uma elite intelectual, que se in 

tegrou .. propaganda republicana, vendo nela uma sai:da para 

margina1iza95o polItica em que se enbontravarn. 

Se em algumas provIncias esta camada 	intelectualizada 

se associou as fra96es progressistas dos grupos dominantes na 

luta em prol da rep6blica, no Rio Grande do Sul esta levou a 

termo a propaganda anti-mon5rquica, sem este tipo de a lian9a. 

En七endemos, que 七al fa七o る  bas七an七e elucida七ivo das peculiarと  

dades do Partido Republicano Rio-Grandense, pois o que se ob-

serva no Rio Grande do Sul foi um movimento distanciado dos 

interesses dos grupos dominantes, onde, inclusive, houve con- 

di9oes para o desenvolvimento de um aparato ideol6gico de ca 

rac七erIS七icas positム'is七as. 

A variante positivista da propaganda republicana esteve 

sempre ligada aos intelectuais dos setores rn6dios urbanos, in 

cluindo entre eles os militares. No Rio Grande do Sul es七e 

grupo foi majorit5rio no partido, possibilitando que a filoso 

fia de A. Comte tomasse a importancia de. base ideol6gica. 

Observa-se, no entanto, que no Partido Rio-Grandense ha 

via elementos pertencentes a burguesia e a oligarquia rural. 

A adesao destes ao partido no perIodo de propaganda, deve ser 

vista como ades6es esparsas, na medida que seu n丘mero pouco 

expressivo, nao permite situ5-los como representativos dos in 
G 

teresses dos grupos dominantes. A participa9ao na propaganda 
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republicana destes elementos pode ser explicado, no nosso enー  

tender, pela identidade do grupo como um todo em fun95o da ho 

mogeneidade em rela95o ao grau de instru95o. 

N5o havendo cursos de nivel superior no Rio Grande do 

Sul, a forma95o profissional do grupo republicano foi feita 

em outras provincias, principalmente em S5o Paulo, em sua faー  

mosa Academia de Direito. Tal circunstancia proporcionou uma 

viv6ncia em um dos centros de maior efervec6ncia da propagan 

da republicana, bem como uma ativa participa9ao na discussao 

polItica dos estudantes da Academia. Desta forma, a primeira 

experi6ncia polItica do grupo foi vivida fora dos limites dos 

conflitos regionais, provave1men七o este fato colaborou 	para 

um posicionamento mais distanciado e/ou mais intelcctualiza - 

do. 

Se os elementos republicanos integrantes dos setores m 

dios urbanos, tiveram um motivo concreto para a ades5o 5 cau-

sa republicana, os integrantes da burguesia e da oligarquia 

rural 〇  fizeram mui七〇  mais a par七ir de uma posi95〇  pali七ica 

intelectualizada frente a sociedade brasileira do que a inte-

resses de classe. No que pese as diferen9as,ambos os grupos 

pertenciam a uma elite comum de cidad5os possuidores de t tu- 

los universit5rios. 

Outra caracterIstica que homogeneiza o grupo 6 a sua ju 

ventude. O fato do PRR ter sido fundado, organizado e dirigi-

do por elementos de muito pouca idade, d5 a dimens5o da inde- 

pend6ncia do movimento republicano rio-grandense em rela9るo 

aos grupos dominantes. 
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Em sIntese, podemos concluir que no Rio Grande do Sul, 

o movimento republicano no perIodo estudado se desenvolveu fo 

ra dos interesses dominantes da oligarquia rural gaCicha e foi 

fortemente influenciado pela filosofia de Augusto Comte. O ca 

r5ter autorユt5rio do positivismo foi uma das causas preponde-

rantes do surgimento de um partido disciplinado, ideologica- 

mente coeso e altamente organizado. O PRR com este conte6do 

tomou o poder em 1889, em consequ6ncia de um golpe militar. A 

indaga95〇  que colocariamos, ao finali7zar este trabalho, e que 

poderia abrir uma nova linha de investiga95o, る  a seguinte: a 

七6 que pon七o os confli七〇S in七emnos que 〇  Es七ado do Rio Grande 

do Sul se viu envolvido ao longo da Primeira Rep6blica n.o te 

riam sido resultado das caracter工sticas peculiares ミ  ideolo ー  

gia e composi9.o social do PRR? Quem sabe n5o se poderia cogi 

tar que toda a crise de legitima9.o da Rep丘blica Rio-Granden- 

se, desde a revo1u95o de 93 ao Pacto de Pedras Altas em 23, 

nミo seria fruto desta contradi95o entre a classe dirigente re 

publicana e a resist6ncia em aceitar esta domina95o pol工tica 

pela classe dominante tradicional mais identificada com os fe 

deralistas? 

火  



ANEXO ェ  

FICHAS CONTENDO A RELAG万O DOS 

BENS ENCONTRADOS NOS INVENTズー  
RIOS DOS REPUBLICANOS '30 CAー  
SOSノ  * 

* As fichas que se seguem foram elaboradas com o objetivo de 
padronizar as informa96es retiradas dos invent5rios. Nelas 
indicamos os bens im6veis, semoventes e agrupamos os demais 
bens, como a96es e contas banc5rias, em um item geral que 
denominamos ttoutroshl. 



NOME ALICE MENA BARRETO PRATES DA SILVA ESP. TITO PRATES DA SILVA 

BENS VALOR 

I MOVEIS 
1 casa S.Gabriel .................. · ... · · · · · · · · · · · · 5:500$ 

20 quadras quadradas de campo (na estrada entre SG -
São Se pé) ...................................... · 800$ 

5 quadras quadradas de campo na proximidade do ba-

nhado de São Gabriel ........................... . 125$ 

TOTAL !MOVEIS: 6:425$ 
1-----------------------·-- --------·--·--- ------------1 

SEMOVENTES 

TOTAL SEMOVENTES: 

OUTROS 
MÓveis ........................................... . 

Jóias ............................................. 

TOTAL OUTROS: 

2:470$ 

1:550$ 

4:020$000 
~------------~--------------;,<__' ----+---------1 

TOTAL 10:445.000 

FONTE: ARQUIVO P0BLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 



NOME ANTAO GON9ALVES DE FARェA 

BENS VALOR 

1MグVEIS 
1 pr6dio assobradado sito a Sarmento Leite n9 631, 

e seu terreno 	  

1 pr6dio assobradado sito a Sarmento Leite n9 627, 
e seu terreno (heran9a de Luis Leseigneur) 

1 casa t6rrea na rua Aval n9 143 e seu terreno ．  ● ’ ・  

1 casa t6rrea c/3 aberturas, sita ミ  rua Aval 137. 

1 casa t6rrea a rua Aval nQ 139 	  

1 casa tるrrea 3. rua Aval n9 127 

1 casa t6rrea a rua Aval n9 121 

30: 000 

30: 000 

15:000 

15:000 ・  

15: 000 

15: 000 

15: 000 

1 prるdio c/4 aberturas 
(comprado quando do 

na Av. Jo5o Pessoa n9 2L5 
	  ) 	  60: 000 

75:000 
1 prるdio assobradado sito a Av. Jo5o Pessoa n9 205/ 

209 (terreno ー  Luis Leseigneur) 

7 

TOTAL 工M6VE工S 

270: 000 TOTAL 

270:000 

FONTE: ARQUIVO PUBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 



NOME ANTONIO PEDRO CAMINHA 

BENS VALOR 

!MOVEIS 

Pr~dio nQ 28 a R. S. Manoel ....................... . 
v 

Pr~dio nQ 27 a R. Ce1. Genoino ·········r··········· 
Prédio nQ 82 a Travessa 19 de Março .... ~ .......... . 

Prédio nQ 7 a Av. Teresõpolis ..................... . 

1 lote de terra em Teresópolis .................... . 

40 hec de terra na Chácara das Pedras ............. . 

11104 hec medidos e demarcados na Fazenda do Araçá . 

TOTAL !MOVEIS: 

SEMOVENTES 

TOTAL SEMOVENTES: 
1---------------------·-----·------·- ·- -----

OUTROS 
MOEDAS 

Banco da Província .............................. . 
Banco Brasileiro Francês ........................ . 

VEICULO 
Um automõvel em mau estado ...................... . 

MOVE I s ............................................ . 

TOTAL OUTROS: 

18:000$ 

24:000$ 

14:000$ 

25:000$ 

5:000$ 

5:000$ 

3:800$ 

94:800$ 

-------------l 

5:613$ 
36:000$ 

1:500$ 

1:950$ 

45:063$ 

TOTAL ----------------------------+---------------

FONTE: ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
I 

139:863 



NOME APAR!CIO MARIENSE 

BENS VALOR 
I MOVEIS 

SÃO BORJA 

4356 hec de campos e matos com benfeitor~as - 90 qu~ 

dras ............................................... 74:243$000 
j 

1 data de campo e matos no município de Santiago do 

B oq u e i rã o ...~ 2 6 2 h e c • . • • • . . . . . . . . . . . . . . . ., . . . . . . . . . . . 1:800$000 

TOTAL !MOVEIS: 76:043$000 
r------------------------ ------------+-----------1 

SEMOVENTES 

TOTAL SEMOVENTES: 

OUTROS 

TOTAL OUTROS: 

TOTAL 
76:043$000 

FONTE: ARQUIVO PÜBLICO DO ESTADO DO RIO GRAND[ DO SUL 



,..-------------·--------------- ----------------------, 

NOME APELES DE PORTO ALEGRE 
~----------------------------------------------r----------·--

BENS VALOR 
1------------------------------ --- ----- --- - - -- - - -

!MOVEIS PoAo 

1 casa de madeira a rua 19 de Março 0000~000 oooo••·· 

1 casa à rua Avaí n9 37 

1 casa a rua Avaí n9 39 

1 casebre a rua Avaí n9 

............................ 

................ ~ .......... . 
6 3A . . . . . . . . • . . . " • • . • . . . ...• 

1 pr~dio rural 19 hec o············ o•········•o••o•• 

1 terreno no arraial de Glória 

TOTAL IM6VEIS: 

SEMOVENTES 

TOTAL SEMOVENTES: 

OUTROS 
AÇÕES: 

..................... 

I 

l 
i( 

I 

I 

--

3 apólices da Dívida Pública ···•o••o ............. o. 

10 ações da C ia. Aliança do Sul . o .. o . o .. o o o o o o o o o o o 

12 açoes da'Hidráulica de PoAo o o o •o. o o 000 o o o o ·o .... 

Caderneta de Depósitos Populares ······o·•••o•••o••• 

TOTAL OUTROS: 

45:000$ 

5:000$ 

5:000$ 

2:000$ 

3:800$ 

100$ 

60:900$ 

--

1:500$ 

2:000$ 

840$ 

503$ 

4:843$ 
·1--------------~-----

TOTAL 65:743$ 

FONTE: ARQUIVO PÜBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 



NOME APOLINARIO JOS~ GOMES PORTO ALEGRE 
~----------- ------ ------ -- - ------ --- ------.-- - -- -- ---~ 

BENS VALOR 

I MOVEIS 

1 terreno sito no Arrabalde do Partenon ~PA) 33 x 44 

metros ...................................... · .... · · 1:500$ 

A parte que coube a Apolinário está avaliada pela 

quantia de ........................................ . 15:000$ 

'l'OTAL IM6VEIS: 
15:000$ 

SEMOVENTES 

TOTAL SEMOVENTES: 
t------------------------- -- ----- ------ ------ -------------·-~ 

OUTROS 

• 
TOTAL OU'l'ROS: 

TOTAL 15:000$ 

FONTE: ARQUIVO PÜBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE Dd SUL 



NOME AUGUSTO UFLACKER (AUTO DE POBREZA) 
------ ------

BENS VALOR 
--

IMÓVEIS 

"Faleceu sem deixar bens de espécie alguma" 

'-

TOTAL IMÓVEIS: 

SEMOVEN'PES 

r; 

. 
TOTAL SEMOVENTES: 

OUTROS 

TOTAL OUTROS: 

TOTAL l 

I 

FONT~: ARQUIVO POBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 



NOME CÂNDIDO MACHADO 

BENS 
------------·---------------- -- ----

VALOR 
--v-------------1-----------~ 

I MOVEIS 

1 casa de material e terreno correspondente - C.A .. 

1 terreno para edificar ........................... . 

1 pequena fração de campo em Santiago do Boqueirão . 

TOTAL IMOVEIS: 

SEMOVENTES 

TOTAL SEMOVENTES: 
--------------- - - -

OUTROS 

TO'PAL OUTROS: 

20:000$ 

1:800$ 

1:080$ 

22:880$ 

-- - -- -- -~ ------1 

r---------------------------------~------------------+·-------

TOTAL 22:880$ 

FONTE: ARQUIVO PÜBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 



NOME CÂNDIDO PACHECO DE MORAES CASTRO JR. 
~----------------------- ·---- ------

BENS VALOR 
~-----------------------------------------------------~~------ --------

IMOVEIS 

1 terreno situado na chácara denominada "Palmeira" -

N.S. de Belém (P.A.) .................•........... 

1 parte de campo e mato sito no 79 distrito de Barra 

do Ribeiro .......... o ••• o ••••••••• o ••• o ••• o • o •••• 

40 terrenos situados na freguesia de Pedras Brancas. 

TOTAL IM6VEIS: 

SEMOVENTES 

TOTAL SEMOVENTES: 

2:000$000 

500$000 

2:000$000 

4:500$000 

~-------------~-------- -------- ---- ---1---------~ 
OUTROS 

TOTAL OUTROS: 
r--------,--------------------------~-------~ TOTAL 4:500$000 

FONTE: ARQUIVO PÜBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 



NOME EDUARDO LIMA 
1--------------------------------r---------·----1 

BÇNS 

I MOVEIS 
PELOTAS 

1 casa de porta e 2 janelas edificada em terreno prQ 

prio situada na Estrada Q. o Arraial yai a Boa Vi~ 

ta (terreno comprado em 1895) ....... ~ ........... . 

TOTAL IM6VEIS: 

SEMOVENTES 

TOTAL SEMOVENTES: 

VALOR 

2:000$000 

2:000$000 

r--------------------------~----------1~---------~ 

OUTROS 

TOTAL OUTROS: 
r------------------------_,.---------·-----+----------! 

TOTAL 2:000$000 
~--------------------------------------~---

FONTE: ARQUIVO PÜBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

aiCSHIUFROI 



NOME 

BENS 

I MOVEIS 

BAG~ 

FRANCISCO DE PAULA ALENCASTRO 

l casa a Rua 28 de Setembro no Arraial do Menino Deus 

1 casa na rua 28 de Set. no Arraial do Menino Deus(PA) 

1 terreno na Rua 28 de Set ......................... . 

TOTAL IM6VEIS: 

SEMOVENTES 

TOTAL S~MOVENTEU: 

VALOR 

2:000$000 

10:000$000 

300$000 

12:300$000 

-·-- ---·· --- - ___ ..._ __ ·- --------J 1----------------------
OUTROS 
Dinheiro: 

Aluguel da casa .................................... . 

Caixa Econ. em P.A. 

MÓveis ............................................. . 

'lO'l'AL OU'l'ROS: 

120$000 

4:811$300 

+ 

6:351$0001 

2:277$000 

13:559$000 
r-------------------·----------·--------··--------------l 

TOTAL 25:859$000 
~-------------- -----------·----------~---------~--------~ 

FONTE: ARQUIVO POBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 



-------------------· ·---- -- --··--- ---- -----------. 
NOME ERNESTO ALVES 

1---------------------------------·----- --- --------l 

BENS VALOR 
~-------------------------------------------+-----------~ 

I MOVEIS 

TOTAL !MOVEIS: 
1----------------------·--- ------------t---·- ------1 

SEMOVENTES 

1 cavalo escuro ................................... 
... 

1 egua ............................................. 

TOTAL SEMOVENTES: 

200$000 

200$000 

400$000 
1---------------·----------------------·-- -- ---------1 

OUTROS 
Móveis ........................................... . 1:934$00(} 

TOTAL O V :I' R OS : 1 : 9 3 4 $ O O O 
~----------------------------------------+-------~ TOTAL 2:334$ooo 

FONTE: ARQUIVO' POBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
I 



BENS VALOR 

IMづVEIS 

PE LOTAS 

lo 七errenos 

七eza'' 

sitos na antiga ch5cara denominada ItTris 

100: 000$ 

20 terrenos c/9:000 palmas quadradas cada uma 

20 terrenos de 9:000 palmos cada um 	  

TOTAL IMづVEIS: 

200: 000$ 

200: 000$ 

500: 000$ 

SEMO VENTES 

TOTAL SEMOVENTES; 

OUTROS 
M6veis 	  

A9oes 

- S.A. Accio P6blico 	  

Escravo 

1 escrava - 39 anos 	  

1 vapor e 3 lanchas em mau estado 	  

TOTAL OUTROS; 

2: 205$ 

1: 000$ 

300$ 

12: 000$ 

15: 505$ 

16: 005$ TOTAL 

NOME GERNANO HASSLOCHER (pai) 

FONTE: ARQUIVO PUBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 



BENS VALOR 

14:000$000 

2: 400$000 

600$000 

400$000 

120: 000$000 

200$000 

200$000 

137 : 800$000 

1: 500$000 

62: 500$000 

5:000$000 

2:000$000 

300$ 000 

1: 000$000 

4: 000$000 

76: 300$000 

32:000$000 

"8: 000$000 

500$000 

200$000 

260$000 

40: 960$000 

255: 060$000 TOTAL 

1MづVE:i-s 
PELOTAS 

1 casa de moradia na Rua Gal. Os6rio 	 ヘ・  

1 terreno . rua Gen. Os6rio 	  

1 七erreno no 19 Dis七ri七〇  Municipal 	  

1 七erreno no 19 Dis七ri七o 	  

BAGg 

1 Fazenda denominada "Estancia do Tigrett, c/ feitoー  

rias, casa, alarnbrado, mangueiras - 4552 hec. 

1 terreno na cidade 	 F 

1 terreno na cidade 

TOTAL IMづVEIS; 

F 

SEMO VENTES 

500 reses bovinas de cria 	  

2500 reses bovinas 	  

100 novilhos 	  

50 cavalos 	  

10 p〇七ro S 	  

50 る  guas e potrilhos 	  

800 ovelhas 	  

TOTAL SEMO VENTES; 

OUTROS 

AqOES: 

200 a95es do Banco Pelotense 	  

50 a96es da Cia. Fia95o e Tecidos Pelotense 	 

28 a95es do Teatro 28 de Setembro de Baga 	  

2 a95es do Prado Pelotense 	  

1 a95o do Clube do Com6rcio 	  

TOTAL OUTROS; 

\NOME GERVASIO ALVES PEREIRA 

FONTE: ARQUIVO PUBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 



..--------------·---------- ---·-----·-----------------. 
NOME HENRIQUE MARTINS CHAVES 

BENS 

IMr:JVEIS 

PELOTAS: 

1/4 da Fazenda denominada Panarzo ................ . 

1 chãcara e/casa de moradia···········~··········· 

1 terreno a rua Tiradentes ....................... . 

1 c~sa de frente- R. Riachuelo n9 9 ............. . 

1 casa com 4 aberturas ........................... . 

1 casa na R. Riac. n9 19 

1 Armaz~m a R. Riach. n9 21 ...................... . 

1 Armaz~m e/dependências p/moradia ............... . 

1 cachoeira e/porta larga ........................ . 

1/7 de um terreno a rua Gen. Vitorino ............ . 

TOTAL IMCVEIS 

OUTROS 

TÍTULOS: 

41 açoes da Cia. Hydraulica Pelotense ............ . 

90 açoes da Cia. de Seguros Marítimos e Terrestres-
Pelot ...................................... · .. . 

04 açoes da Empresa Ferro Carril e Caes de Pel ... . 

21 ações da Associação Teatro 7 de Abril ......... . 

15 ações da Empresa União Telefônica ............. . 

10 açoes da Cia. de Seguros Marítimos e Terrestres-
Ri og r . . ............................. · · . · . · · · · · · 

07 ações da Cia. Hidrãulica Riogr ..... "~ .......... . 

25 ações da Soe. Comandatãria .................... . 
-50 açoes da Soe. Carril de Ferro P.Alegrense ..... . 

20 ações da Cia. Hidrãulica P.Alegr .............. . 
-15 açoes da Cia. Territorial P.Alegre ............ . 

10 ações da la. emissão da Cia. Fiação Tecidos P.A-
legre ...................................... · . · · 

78 ações da 2a. emissão da Cia. Fiação de Tecidos 

P.Alegre ·····················-·················· 
03 ap6lices do Estado ........ ·········~· ......... . 

1 açao da Associação Prado Pelotense ............. . 

TOTAL OUTROS .......................... ~ .......... . 

V!\LOP 

70:000$000 
3:000$000 

~:000$000 

4:000$000 

10: 000$0_00 

4:000$00{) 

9:000$000 

6:000$000 

3:000$000 

100$000 

110:100$000 

8:200$000 

1:800$000 

200$000 

1:400$000 

2:400$000 

1:800$000 

700$000 

3:000$000 

8:000$000 

1:400$000 

600$000 

1:500$0()0 

3:900$000 

200$000 

40$000 

35:140$000 

I 
I 

t------·--------- -·--- ----------------·--------+--·- -------1 
TOTAL 143:240$000 
FONTE. ARQUIVO POBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 



NOME ISMAEL SIMÕES LOPES 

BENS VALOR 

I MOVEIS 

1 casa ............................................ 
1 terreno com casa em ruína ...................... . 

um te r r en o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 terreno na cidade ................... ~ .......... . 
1 propriedade rural .............................. . 

TOTAL IMOVEIS: 

SEMOVENTES 

73 animais 

21 cavalos 

........................................ 
mansos ................................ . 

792 novilhos ..................................... . 

TOTAL SEMOVENTES: 

7:500$000 

7:000$000 

3:500$000 

13:520$000 

50:· 000$000 

81:520$000 

1:168$000 

1:120$000 

39:600$000 

41:888$000 
~----------------------------------·---------------------~------------~ 

OUTROS 
15 açoes da Cia. de Gaz .......................... . 

15 açoes da Cia. Pelotense ....................... . 

'TOTAL OU'l'ROS: 

20~000$000 

3:000$000 

23:000$000 
r--------------------------·----------------------------------~------------~ 

TOTAL 146:408$000 

FONTE: ARQUIVO POBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 



NOME JOAQUIM ANTONIO ANTUNES RIBAS 

BENS 

I MOVEIS 
1 fração de terras de campo e mato situada no 89 dis 

trito de S. L. Gonzaga - 300 hec. (parte foi heran -
ça, parte comprado em 1920/27) .................... . 

1 fração de terras de campo e mato - 39 distrito de 

S. Angelo - 50 hec. (adquirida em 1928) ........... . 

1 casa de táboa localizada no 19 campo ............ . 

TOTAL IMOVEIS: 
--.------ -- -

SEMOVENTES 

TOTAL SEMOVENTES: 

VALOR 

21:000$ 

3:500$ 

200$ 

28:200$ 

OUTROS 
-·- -·----- ---+--·------

TO'l'AL OU'l'ROS: 

TOTAL 
·----- --- ---··-------------·-·-------~-----------~ 

28:200$ 

FONTE: ARQUIVO P0BLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO-SUL 



~----------------------------------------------------------------------~ 

NOME JOAQUIM ANTONIO OA SILVEIRA 
~-------------------------------------------------------~--------------~ 

BENS VALOR 
-- ----------+---·--------4 

IMOVEIS 

1 area de campo (herança e compra) sita a 14 quadras 

do 19 distrito de Alegrete (?) 132 quadras de sesma-

ria ............................................... . 

1 estabelecimento no campo referido ................ . 

1 estabelecimento (29) no mesmo campo ............. . 

TOTAL IMOVEIS: 

SEMOVENTES 

2800 rezes chúcaras de crias ...................... . 

250 eguas avaliadas ............................... . 

3 potros avaliados ................................ . 

89 cavalos de comércio . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 

TOTAL SEMOVENTES: 

OUTROS 

TOTAL OUTROS: 

TOTAL 
FONTE: ARQUIVO POBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

79:497$ 

3:500$ 

3:000$ 

85:997$ 

28:000$ 

750$ 

18:000$ 

400$ 

47:150$ 

126:233$ 



NOME JOAQUIM FRANCISCO DE ASSIS BRASIL 

BENS VALOR 
1--------------··-- -----·-- -----------------f-·---------

IMrJVEIS 
Castelo de "Pedras Altas". Pinheiro Machado. Área: 
1730000 rn2 1730 hec . ............................. . 

1 fração de campo 1358 hec Herval ...... , .......... . 

E s t ab e 1 e c i me n t o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 fração de campo 24571148 m2 - 24571 hec. Uruguaia-
na ................................................ . 

Estabelecimento ................................... . 

1 fração de campo 69700.000 m2- 697.005 hec. Alegre 
te ................................................ . 

Es tabe lecimen to ................................... . 

1 fração de çampo 300.930 m2 - 300 hec. Sta. Maria . 

TOTAL IMrJVEIS: 

322:800$000 

190:000$000 

3:000$000 

451:300$000 

50:000$000 

837:000$000 

10:000$000 

4:500$000 

l.H68:600$000 
r-------------------------------------------~------------~ 

SEMOVENTES 

2150 reses de crias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 
350 reses "Devons" pura de origem ................. . 

115 reses de plantel Jersey e Devon ............... . 

250 animais cavalares ............................. . 

4 8 O O o v e lhas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50 ovelhas puras de plantel ....................... . 

TOTAL SEMOVENTES: 

150:500$000 

150:000$000 

62:000$000 

20:000$000 

48:000$000 

2:500$000 

433:000$000 
---------·-------------- ------ -------'-·---+------- __ ___j 

OUTROS 
AÇÕES 

20 açoes da Cia. Editora RioGrandense ............ . 

MÓVEIS ............................................ . 

BIBLIOTECA ........................................ . 

SALDO BANCÁRIO 

Banco da Província do RGS ......................... . 

Banco do Brasil ................................... . 

TOTAL OUTROS: 

1:000$000 

32:000$000 

130:000$000 

278:758$000 

341:444$000 

783:699$000 
r--------------------------------------·-----------4------------~ 

TOTAL . 3.o8s:299$ooo 

FONTE: ARQUIVO POBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DQ SUL 



NOME JOAQUIM PEREIRA DA COSTA 
~----------------------- -------------------___ r--~-~AL~R ____ _ 

BENS 

I MOVEIS 

1 prédio e respectivo terreno, a rua Gaspar Silveira 

Martins n9 119, na cidade de Santa Maria. ( Herança 

do Bar~o de Nonohay) .............................. . 

700 hec de terra e/a denominação de Vila Francisco , 

19 distrito de Tupanciretã ........................ . 

TOTAL IMOVEIS: 

SEMOVENTES 

TOTAL SEMOVENTES: 

OUTROS 

I TOTAL OUTROS: 

TOTAL 
FONTE: ARQUIVO POBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

1:800$ 

87:000$ 

88:800$ 

88:800$ 



NOME JOÃO JOSÉ PEREIRA PAROBÉ 

BENS VALOR 
~-------------------------------------------------------------~--------------~ 

I MOVEIS 
1 terreno a estrada de Belém Velho (1899) . . . . . . . . . . 

~· 

Metade do Quinhão da Estrada de Belém Velho ....... . 

TOTAL IM0VEIS: 

TOTAL SEMOVENTES: 

OUTROS 

DINHEIRO: 

Depósito Caixa Filial do Banço Pelotense IP.A 

TÍTULOS: 

10 açoes da S.A. de Pecúlio e dotes Matrimoniais por 

mutualidade "A Provisoria" ........................ . 

DINHEIRO .......................................... . 

~FOTAL OUTROS: 

1:000$000 

600$000 

1:600$000 

9:817$900 

1:000$000 

(81. 89) 

11:718$000 

1~:718$000 

TOTAL 
- - --·· --

----- -------------j_--. __ - _1_4 ,_;~8~-;1 
1----------------- -------- -- ---

~------------------------------------
FONTE: ARQUIVO POBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 



3: 000$000 

l0:000$000 

100$000 

4 00 $000 

1: 200$000 

1: 200$000 

1: 400$000 

l:000$000 

500 $000 

3: 000$000 

800 $00 O 

800$000 

200$000 

1: 100$000 

1: 000$000 

1: 100$000 

900 $000 

1:000$000 

800$000 

800$000 

1: l00$000 

700$000 

7 00 $000 

700$000 

300$000 

1: 000$000 

800$000 

800$000 

300$000 

200$000 

300$000 

600$000 

200 $000 

3: 000$000 

100$000 

200 $000 

150$000 

ノ  

NOME JONATHAS ABBOTT(PAI DE JOAO E FERNANDO ABBOTT) 

BENS 

1MりVBlS 

1 sobrado em Sao Gabriel 	  

1 casa assobradada em S.G 	  

1 casa em S. Gabriel 	  

1 casa de porta e janela /S.Gabriel 	  

1 casa em S.Gabriel 10 m de frente 	  

1 casa em S.Gabriel 	  

1 casa em S.Gabriel 	  

1 casa em S.Gabriel 	  

1 casa em S.Gabriel 	  

1 casa em S.Gabriel 	  

1 casa em S.Gabriel 	  

1 casa em S.Gabriel 	  

1 terreno de esquina em S.Gabriel 	  

1 casa em S.Gabriel 	  

1 casa em S.Gabriel 	  

1 casa em S.Gabriel 	  

1 casa em S.Gabriel 	  

工  casa em S.Gabriel 	  

1 casa em S.Gabriel 	  

1 casa em S.Gabriel 	  

1 casa em S.Gabriel 	  

1 meia a gua em S.Gabriel 	 ぐ、 	
1 casa em S.Gabriel 	  

1 casa em S.Gabriel 	  

1 meia 5 gua em S.Gabriel 	  

1 armaz6m de esquina 	  

1 casa em S.Gabriel 	  

1 casa em S.Gabriel 	  
v 

1 meia 5 gua em S.Gabriel 	  

1 terreno na cidade 	  

1 meia 5 gua 	  

1 meia a gua 	  

1 terreno na cidade 	  

1 casa em S.Gabriel 	  

1 terreno em S.Gabriel 	  

1 terreno em S.Gabriel 	  

1 terreno em S.Gabriel 	  

(continua) 

ーー一一一ーーT- 

TOTAL 

FONTE: \RQUIVO PUBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 



NOME JONATHAS ABBOTT (PAI DE JOÃO E FERNANDO ABBOTT) 

BENS 

TMOVEIS 
I 

1 chãcara 155 hec x 343m2 .............•........... 

1 chácara c/872 hec x 677m2 ...................... . 

TOTAL IMOVEIS: 

SEMOVENTES 

TOTAL SEMOVENTES: 

OUTROS 

MOVEIS ............................................. 

TO'l'AL OU'l'ROS: 

TOTAL 
FONTE: ARQUIVO POBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

(continuação) 

VALOR 

5:000$000 

3:700$000 

57:410$000 

671$000 

671$000 

58:081$000 



BENS VALOR 

' 

TOTAL 220: 000$000 

SEMO VENTES 

600 bois 

TOTAL SEMO VENTES; 

OUTROS 

NOME JUL工O DE CAST工LHOS 

1MづVBIS 

PORTO ALEGRE 

1 ch5cara denominada "Figueira't , onde existe uma ca- 

sa de material, estrebaria e galpao 	  

(Be16m Velho) 

Casa na Rua Duque de Caxias - P.Alegre (sobrado) 

EM V工LA R工CA: 

1 fazenda denominada "Boa Vista" 3.900 hec. 

1 campo denominado "De Fora" 297 hec 	  

1 envernada, denominada "Do Cervo" 4210 hec 	 

TOTAL INづVEIS; 

TOTAL OUTROS; 

25:000$000 

70: 000$000 

50: 000$000 

4: 000$000 

50: 000$000 

199: 000$000 

21:000$000 

21: 000$000 

FONTE: ARQUIVO PUBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE D9 SUL 



NOME L工B工〇  VINHAS 

BENS VALOR 

1MりVEIs 

BAGE 

I casa de material ミ  rua 7 de Setembro 	  

1 casa de ma七erial a rua Gal. Ne七七〇  

1 casa de material ミ  rua Gal. Neto 	  

1 casa de material a rua Marcilio Dias 	  

1 七erreno 	  

1 fra95o de campo 

2003,760 m2, 

2003 hec 	  

, 

TOTAL IMづVEIS: 

80:000$000 

20: 000$000 

40: 000$000 

15: 000$000 

500$ 000 

24: 600$000 

155: 500$000 

SEMOVENTES 

ひ  

TOTAL SEMO VENTES; 

OUTROS 

TOTAL OUTROS; 

TOTAL 155: 500$000 

FONTE: ARQUIVO POBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

~酬iUf縄“ 



NOME LUェZ ENGLERT 

BENS 

1MOVElS 

1 parte no sobrado da R. Volunt rios da P5tria n9 34 

e 36, em terreno de 3,15 x 10 m 	  

Avalia95o oficial 	  

VALOR 

TOTAL lAIづ l,n rC. I ; 

    

       

       

SEMOVENTES 

    

    

20: 483$000 

99: 312$000 

99: 312$000 

7OアAL どと’Alo vh’ル7ソ‘り；了  

OUTROS 

TOT/if, O(ITJ?OS; 

TOTAL 

FONTE: ARQUIVO PUBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

99: 312$000 



NOME LUIS LESSEGNEUR 

BENS VALOR 

1MOVEてS 

1 casa no campo da Reden95o 33 m de frente 	  

1 meia a gua no Campo da Reden9ao 8,90 in de frente 	 
5 casas de 2 

de fren七e 

janelas e uma porta na rua Aval 27,32 m 

  

1 sobrado a rua dos Andradas 3 portas e 3 janelas .. 

1 sobrado a rua dos Andradas 2 janelas e 1 porta... 

TOTAL IMづVEIS; 

SEMOVENTES 

17:000$000 

3: 250$000 

37: 500$000 

33: 000$000 

23: 250$ 0.00 

114: 000$ 000 

TOTAL SEMO VENTES; 

OUTROS 

A9aes da Cia. Hidraulica Porto Alegrense 

、  

500$000 

マ  
TOTAL OUTROS: 500$000 

FONTE: ARQUIVO POBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

TOTAL 
114: 500$000 



F TOTAL IMづVEIS; 

BENS VALOR 

NOME MANOEL LUIZ OSOR工O 

1MづVEIS 

BAGE 

Casa de morada a Rua 7 de Setembro 	  18: 250$000 

SEMOVENTES 

ノ  

TOTAL SEMOV!,'NTEJ; 

OUTROS 

3 a96es do Teatro 28 de Setembro 	  

6 a96es da Cia. Industrial Bageense 	  

18: 250$000 

70$ 000 

1: 200$000 

TOTAL OUTROS; 

TOTAL 
1: 270$000 

19: 520$000 

FONTE: ARQUIVO PUBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 



NOME MAR9AL l PERE工RA ESCOBAR 

BENS (O 工nven七5rio fo工  fel七〇  no R示ー
ー  Bens no RS) 

1MグVEIS 

1 quinh5o nos fundos da ch cara sita 3. Estrada de Be 

l6m Velho (adquirido em l899i 	  

1 parte do estabelecimento (pr6dio) situado no campo 

denominado Monte Alegre, municipio de Itaqui (heran- 
9a) 

アOアAL lMづVElSご  

VALOR 

1;000.$000 

3:600$000 

SEMO VENTES 4: 600$000 

TOTAL SEMOVENTES; 

OUTROS 

A9oes: 

5 a96es da Cia. Hydroelるtrica P.Alegrense 	  
Banco Pelotense 	  

Caixa Econ6mica 

TOTAL OUTROS; 

TOTAL 
G 

FONTE: ARQUIVO POBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

500$000 

27: 648$000 

174$000 

28: 322$000 

32: 922$000 



NOME RAMIRO FORTE DE BARCELOS 

BENS VALOR 

1MグVEIS 

1 sobrado n9 89 5 rua 7 de Setembro 	  

1 pr巨dio n9 2 da Travessa Paissandu 	  

1 pr6dio n9 31 a Rua Riachuelo 	  

1 terreno ミ  rua Rodolfo Games 	  

44 hec 19 Distrito Cachoeira 	  

TOTAL IMづVEIS; 

46: 000$ 

5: 000$ 

8: 000$ 

2: 000$ 

7: 000$ 

68: 000$ 
SEMO VENTES 

TOTAL SEMO VENTES; 

OUTROS 
Saldo banc5rio 	  

Hipotecas contra: 

A9oes: 

Banco Porto Alegrense 	- 124 la. emiss5o 	 

	

60 2a. emiss 言b 	  

	

284 3a. emiss5o 	  

	

50 4a. emiss5o 	 
Cia. Mutualidade 10 	 
Soc ・ C ・ Concei95〇  e Cia 
Granja Boa Vista 
CRDェTOS 
por empr6stimos letras - conta (14) 
A9oes do Banco da Prov工ncia 	 
noveユS 
TOTAL OUTROS; 

9: 209$ 

147: 416$ 

8: 060$ 
3: 900$ 

18:460$ 
1: 300$ 

750$ 

30 : 000$ 
8: 000$ 

151: 390$ 
2: 000$ 
2: 850$ 

386: 485$ 

TOTAL 
454: 485$ 

FONTE: ARQUIVO POBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

倉9CI4i UFRO8 



NOME SEBASTIAO PEREIRA DE BARROS 

BENS VALOR 

1MづvElS 

1 casa a rua Independ6ncia 65 	  

1 terreno situado nos fundos da casa da Independ6ncia 

1 casa de sobrado n. 125 sito ミ  7 de Setembro 	 

1 terreno no Campo .a Reden9ao c/galp5o de madeira 

1 terreno no arraial da Gl6ria 	  

1 lote colonial sob n9 5 e + 1/2 lote n9 6 no 49 dis- 

七ri七o de Soledade 	  

TOTAL IMづVEIS; 

60: 000$000 

2:000$000 

80: 000$000 

11: 000$000 

800$ 000 

450$000 

154: 250$000 
SEMOVENTES 

TOTAL SEMO VENTES; 

OUTROS 
M6ve is 

A9oes: 

9 a9ろes da Cia. Fluvial 	  

40 a96es do Banco do Com6rcio - la. emiss5o 	 

40 a95es do Banco do Comるrcio - 2a. emissao 	 

7 a96es do Prado Independ6ncia 	  

3 a96es da Estrada Leopoldina 	  

TOTAL OUTROS: 

3: 000$000 

450$000 

7: 600$000 

4: 000$000 

70$000 

30$000 

18: 600$000 

TOTAL 
174: 850$000 

FONTE: ARQUIVO PUBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 



ANEXO 工エ  

CLA SSIFICAGズO DOS BENS DOS REPUBLlCANOS 
大  

ワ  

* O quadro a seguir classifica por ordem de importancia 
bens dos republicanos. 



NOMES 
ANO DO 

INVENTARIO 

VALOR TO 
TAL 	DOS 

BENS 

ェM6VEIS 

URBANOS 

IM6VEIS 

RURAIS 

SEMOVEN 

TES 
MOVEIS OUTROS 

ALICE MENNA BAR.RETO DA SILVA (ESP.) 

ANTAO GON9ALVES DE FARIA 

ANTO肌O PEDRO CAMINI汰  

1909 

1936 

1914 

10: 445$ 

270:000$ 

139: 863$ 

1 

1 

1 

4 

3 

~ 

2 

~ 

4 

3 

~ 

2 

APARICIO MARIENSE 1910 76: 043$ 1 

APELES PORTO ALEGRE 1917 65: 743$ 1 2 

APOLェNARIO JOSE PORTO ALEGRE 1904 15 : 000$ 1 

AUGUSTO UFLACKER 1924 s /bens 

CANDIDO MACHADO 1917 22: 880$ 1 2 

CANDIDO PACHECO DE MORAES CASTRO JR. 1901 4: 500$ 1 2 

EDUARDO LIMA 1923 200$ 1 

FRANCISCO DE PAULA ALENCASTRO 1906 25: 859$ 1 4 3 2 

ERNESTO ALVES 1891 2: 334$ 2 1 

GERMANO HASSLOCHER (PAI) 1881 16: 005$ 3 2 1 

CERVASIO ALVES PEREIRA 1909 255: 060$ 4 1 2 3 

HENRェQUE MARTェNS CHAVES 1902 145: 24O$ 2 1 3 

ISMAEL SIMES LOPES 1896 146: 408$ 1 2 3 

JOAQUIM ANTUNES RIBAS 1937 28: 200$ 1 

JOAQUIM ANTONIO DA SILVEIRA 1891 126: 233$ 1 2 

JOAQUIM F. DE ASSIS BRASIL 1938 	3 .O85:299$ 1 2 3 

JOAQUIM PEREIRA DA COSTA 1910 88 : 800$ 2 1 

J砿O JOSE PEREェHA PAROBE 1915 14: 318$ 29 1 
JONATHAS ABBOTT (PAI) 1887 58: 081$ 1 2 

JULIO DE CASTILHOS 1903 220: 000$ 2 1 3 

LIBェO VINHAS 1932 155.100$ 1 2 

LUIS ENGLERT 1931 99: 312$ 1 

LUIS LESSEGNEUR 1901 114: 500$ 1 

MANUEL LUIZ OSORIO 1893 19: 520$ 1 2 

MARAL ESCOBAR 1922 32:922$ 2 1 

RAMIRO FORTES BARCELOS 1917 454: 485$ 1 2 4 3 

SEBASTIAO PEREIRA DE BARROS 1903 174: 850$ 1 4. 3 2 
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