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O boom experimentado pela atividade 

de explorapao da borracha gerou um siste- 

ma economico e um comercio exportador 

de proporgbes regionais realmente vastas. 
Por volta da virada do seculo, a borracha 

estava sendo extrai'da e corrercializada 

por toda a regiao do Para e do Amazonas, 

e a produgao tinha-se disseminado para 

muito alem das fronteiras brasileiras, em 

afluentes do Amazonas controlados por 

Peru, Bolivia, Colombia e Venezuela. Da 

mesma forma, a comunidade mercantil 

amazonica apresentou uma orientacao ge- 

nuinamente regional, desconsiderando 

fronteiras estaduais e nacionais na busca 

de novas areas da "Heveal brasiliensis". 

Contudo, mesmo quando a produgao se 

A autora pertence ao depto. de historia da 

State University of New York, Stony 

Brook (NY), E.U.A. 

(*) Extrai'do do cap. 7 de The Amazon Rubber 
Boom, 1850-1920, Stanford University 
Press, 1983, p. 192-210. Traduzido por 
Laura Teixeira Motta e Jos6 Flcivio Motta. 
Publicado com autoriza^ao da autora e do 
editor. 

expandiu em diregao ao oeste e o Amazo- 

nas emergiu como o centro principal da 

extrapao da borracha, a cidade portuaria 

de Belem continuou a dominar a vida 

comercial e cultural do vale — uma situa- 

gao que gerou consideravel tensao entre 

os dois estados brasileiros. De fato, os 

poh'ticos amazonenses desde ha muito 

tempo vinham-se irritando com o "status" 

secundario de sua capital, Manaus, e ha- 

viam institui'do varias medidas para retifi- 

car essa "injustiga". Entretanto seus esfor- 

gos nesse sentido foram em vao ate a 

decada de 1890, quando a descentraliza- 

gao dos sistemas poh'tico e fiscal do Brasil 

permitiu ao Amazonas preparar seu assal- 

to final sobre a hegemonia comercial da 

capital paraense. 

No auge do boom, Belem era uma das 

mais notaveis cidades da America Latina. 

Depois do Rio e de Santos, era o porto 

mais movimentado do Brasil, com uma 

populagao urbana aproximando-se rapida- 

mente da marca de um quarto de milhao 

por volta de 1910. Possufa um moderno 

sistema de bondes, extenso servigo telefo- 
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nico, agua encanada e iluminagao eletrica 

nas ruas. As vias principais eram largas 

avenidas, cuidadosamente pavimentadas, 

ladeadas por mangueiras cuja folhagem 

densa e graciosa abrigava os pedestres con- 

tro o torrido sol tropical. Varias pragas 

publicas, amplas e de paisagismo ambicio- 

so, exibiam fontes, caramanchoes e impo- 

nentes estcituas, e a Praga da Republica, 

localizada no centro, inclui'a construgoes 

sofisticadas, tais como a mansao do gover- 

nador e o Teatro da Paz. Espalhados pela 

cidade havia monumentos e palacetes de 

tamanho e ornamentagao variados^). O 

resultado combinado de urn boom na 

atividade de exploragao da borracha e de 

uma maquina estatal avida por transfor- 

mar a cidade em um centro de atragoes 

foi uma deslumbrante adigao para a longa 

lista de "cidades-boom" brasileiras. No en- 
tanto, quando novelistas e historiadores 

mencionam a cidade que a borracha cons- 

truiu, referem-se a Manaus, nao a Be- 
lem(2). 

E facil entender por que a capital ama- 

zonense cativava a imaginagao popular. 

Enquanto Belem tinha quase tres seculos 

de existencia no auge do ciclo da borra- 

cha, Manaus foi claramente uma criagao 

do comercio daquele produto. Ate a deca- 

da de 1870, a cidade inicialmente conhe- 

cida pelo nome de Barra do Rio Negro foi 

um povoado de alguns milhares de habi- 

tantes, que serviu como mero local de 

pousada nos caminhos da rede comercial 

(1) . Para comparagoes com outros importan- 
tes portos do Brasil, ver Parci (Estado), 
Relatbrio apresentado ao governador Coe- 
Iho pelo Secretirio da Fazenda Picanco 
Diniz, 1910, p. II. Os numeros sobre po- 
pulagao provem de ROCHA PENTEADO, 
Belem do Para, vol. 2, p. 204. Fotogra- 
fias coloridas de Belem durante esse pe- 
rfodo podem ser encontradasl em v^irios 
volumes de Bel6m, Relatorios apresenta- 
dos ao Conselho Municipal, abrangendo 
os anos de 1897-1908. Ver, tamb6m, Pa- 
rd (Estado), Album de Belem. 

(2) Por exemplo, FOSTER, Ghost' Cities of 
the Jungle, e COLLIER, p. 15-67. 

do vale amazonico. Todavia, com o avan- 

go do boom e a ascensao do Amazonas 

ao status de principal produtor de borra- 

cha da regiao, esse diminuto centro urba- 

no, aninhado na floresta tropical e distan- 

te de Belem 900 milhas rio acima, assu- 

miu uma posigao de grande importancia. 

Firmas de aviamento, tais como A. Ber- 

neaud & Co. e B. A. Antunes abriram 

filiais em Manaus, assim como varies im- 

portantes exportadores, e a administragao 

provincial comegou a usar suas crescentes 

receitas de exportagao para modernizar a 

cidade, gradualmente criando uma replica 

em pequena escala de Belem. 

A medida que o Amazonas entrava no 

seu pen'odo de maior prosperidade, o go- 

verno do estado tornava-se cada vez mais 

prodigo em seus gastos com obras publi- 

cas e melhoramentos de ordem material. 

Por volta do final da decada de 1890, a 

capital possui'a um dos primeiros sistemas 

de bondes movidos a eletricidade da Ame- 

rica Latina, bem como agua e gas encana- 

dos, iluminagao eletrica nas ruas e um 

excelente porto artificial. Manaus possui'a 

tambem o seu famoso — para nao dizer 

notorio — teatro h'rico de dois milhoes de 

dolares. Construi'do quase que exclusiva- 

mente com materials importados, essa ela- 

borada estrutura de abobada dourada logo 

setornou o principal si'mbolodos tempos de 

fartura e extravagancia da elite amazonen- 

se durante a epoca do boom. Numa 

visao retrospectiva, esse consumo conspi'- 

cuo patrocinado pelo estado parece um 

tanto ridi'culo, mas visualizado no contex- 

to da epoca, representa um compreensi'vel 

esforgo dos poh'ticos locais para agradar 

seus principais eleitores e converter sua 

morada na selva em uma cidade habitavel. 

Localizada numa area que a maioria dos 

europeus e muitos brasileiros considera- 

vam inadequada para habitagao humana, 

Manaus precisava tornar-se um centro ur- 

bano "civilizado", que pudesse oferecer 
todas as amenidades da vila moderna a 

seus habitantes das classes media e alta, 

ou ficaria para sempre em segundo piano 
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em relagao a capital paraense rio abai- 
xo(3). 

A elite amazonense jniciou sua campa- 

nha para tirar Manaus de sob a sombra de 

Belem no fim da decada de 1870, quando 

o desequih'brio no relacionamento entre 

as duas cidades ja estava-se tornando 6b- 

vio. Apesar do fato de estar o Amazonas 

desafiando a lideranga do Para na produ- 

gao da borracha, o porto paraense conti- 

nuava a controlar mais de 95 por cento 

das importagoes e exportagoes amazdni- 

cas. Por exemplo, em 1880, Belem embar- 

cou 7.793 toneladas de borracha, contra 

apenas 374 toneladas embarcadas por Ma- 
naus^), Embora essa situagao nao trou- 

xesse consequencias desastrosas para a 

renda da provmcia — sendo as receitas de 

exportagoes calculadas conforme o lugar 

de origem da borracha — ela negava ao 

Amazonas o acesso a um amplo conjunto 

de impostos comercialmente relacionados, 

e isso inibia severamente o crescimento e 

desenvolvimento de sua capital. 

1 No im'cio do boom, os grupos de 

interesse amazonenses presumiram que o 

deslocamento para o oeste do local da 

extragao da borracha romperia automati- 

camente a hegemonia de Belem sobre o 

comercio regional. Afinal, uma vez que o 

governo brasileiro tinha aberto o Rio 

Amazonas as embarcagoes estrangeiras pa- 

ra que pudessem navegar ate Manaus, nao 

havia mais qualquer razao fundamental 

para que importadores e exportadores nao 

pudessem negociar diretamente com o 

Amazonas. Entretanto, a praticabilidade, 

sozinha, provava ser um incentive insufi- 

ciente; a comunidade mercantil da regiao 

(3) Sobre Manaus no auge do boom, ver 
BURNS, Manaus, 1910: Portrait of a 
Boom Town; COLLIER, p. 15-67; e 
PEARSON, p. 93-118. Sobre Manaus du 
rante seus anos de formagao, ver 
EDWARDS, p. 172-84; e WALLACE, p. 
112-32. 

(4) Resumo da exportagao directa de Manaus 
e Iquitos, 1880 a 1903, APP, 7 de julho 
de 1904. 

aparentemente achava inconveniente reali- 

zar uma transferencia em massa das suas 

operagoes para uma cidade 900 milhas rio 

acima. Jose Paes de Carvalho, quando go- 

vernador do Para, comentou que a depen- 

dencia do Amazonas com relagao a Beldm 

era "um acidente" da geografia, "nao pla- 

nejado" e seu argumento, embora servin- 

do a interesse proprio, era essencialmente 

correto^). Belem era uma cidade mais 

antiga, maior, mais habitavel, e sua locali- 

zagao, para uma economia inteiramente 

orientada para mercados estrange!ros, era 

ideal. Uma vez que o Para era a provmcia 

pioneira na produgao da borracha, seu 

porto principal era o lar natural para as 

numerosas firmas comerciais envolvidas 

com o setor extrativo, bem como para os 

varios bancos, companhias de seguros, es- 

tabelecimentos varejistas, escritorios de 

advocacia e consulados, que atendiam as 

necessidades da comunidade mercantil. 

A capital amazonense, em contraste, 

nao possui'a um unico banco ate a funda- 

gao do Banco do Amazonas no fim da 

decada de 1880, e apresentava uma severa 

escassez de facilidades relativas a armazens 

e docas. Alem disso, a unica conexao tele- 

grafica de Manaus era via Belem, e inter- 

rupgoes frequentes naquele servigo signifi- 

cavam intoleraveis atrasos na veiculagao 

das cotagoes dos pregos correntes(6). Com 

certeza, o governo provincial arrecadava o 

suficiente atraves de impostos sobre a ex 

portagao de borracha para equipar Manaus 

com a infra-estrutura essencial para a vida 

comercial; todavia, mesmo as mais moder 

nas facilidades para os negocios nao te 

riam, isoladamente, induzido as casas de 

(5) Para (Estado), Mensagem. . . do Paes de 
Carvalho, 7 de abril de 1898, p. 25. 

(6) Relatbrio da Associagao Comercial, 1885, 
anexo n.0 32; APP, 26 de janeiro de 
1887; Para Threatened with a Rival, 
IRW, 15 de maio de 1890, p. 167; Re- 
port on Amazon River Cable, IRW, 1 de 
fevereiro de 1902, p. 146; Troubles of 
Cable to Manaus, IRW, 1 de abril de 
1902, p. 205; FN. 13 de janeiro de 1901. 
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aviamento e as firmas de exportagao a 

mudar-se ou abrir filiais em Manaus. Dis- 

pendio financeiro e inconveniencia pessoal 

tornavam improv^vel a mudanga de ponto 

dos homens de negdcios, a menos que o 

governo amazonense pudesse oferecer re- 

compensas tangi'veis pela troca. Assim, em 

1878 o governo provincial decidiu pela 

legislagao de um impost© diferencial sobre 

as exportagoes da borracha(7). 0 piano 

era a propria simplicidade: a borracha 

amazonense embarcada para o exterior di- 

retamente de Manaus pagaria um imposto 

ligeiramente menor do que a exportada a 
partir de Belem. 

Os mfimos resultados da nova medida 

devem ter sido altamente decepcionantes 

para os amazonenses. Aparentemente, 

uma pequena redugao nos impostos era 

insuficiente para compensar o desconforto 

da vida em Manaus, que a essa altura 

ainda possui'a menos de 10 mil habitantes 

e carecia de um setor comercial adequado. 

Entretanto, longe de aceitar a derrota, o 

poder legislativo local tentou novamente, 

em 1885, com um imposto que garantia 

uma diferenga substancial de cinco pontos 

percentuais para qualquer um que expor- 

tasse borracha diretamente de Manaus. E, 

para dar respaldo a nova campanha, os 

poh'ticos amazonenses tambem votaram 

por subsi'dios para as linhas Booth e Red 

Cross, para que operassem navios a vapor 

entre Manaus, Nova York e Liverpool^). 

A resposta, dessa vez, foi ligeiramente 

mais animadora: em um ano, a parti- 

cipagao de Manaus nas exportagoes totais 

de borracha elevou-se de 7 para 11 por 

cento, e a tendencia a crescer mostrava 

todos os sinais de continuidade. 

Outra indicagao segura acerca da efica- 

cia desse imposto diferencial foi a respos- 

ta dos interesses comerciais no Para. Con- 

(7) Relatorio da Prapa, 1879, p. 11; DUSCP, 
RG59 (roll 4 vol. 6), 24 de junho de 
1880, 

(8) APP, 26 de janeiro de 1887. 

quanto a Camara de Comercio Paraense 

mal houvesse tornado conhecimento do 

decreto de 1878, sua reagao a nova lei foi 

rapida e vigorosa. A organizagao (em 

1885 rebatizada como Associagao Comer- 

cial) simultaneamente enviou petigoes a 

Dom Pedro e a Tito Franco de Almeida, 

principal representante dos Liberals pa- 

raenses na Camara dos Deputados. Previsi- 

velmente, acusou a medida amazonense de 

imprudente e anticonstitucional, protes- 

tando que ela exigia que os bens com 

destine a uma outra provmcia brasileira 

pagassem taxas mais altas do que merca- 

dorias identicas que iam para o mercado 

externo - um argumento que teria sido 

bem mais convincente se o Para estivesse 

realmente consumindo a borracha recebi 

da de Manaus. As petigoes alegavam que 
os subsi'dios a companhias estrangeiras pa- 

ra embarques transoceanicos eram uma 

violagao da lei brasileira, e mencionavam 

que a escassez de espago para armazena- 

gem e as irregularidades das comunicagoes 

telegraficas significariam dificuldades para 

qualquer comerciante que realizasse seus 

negocios em Manaus. Finalmente, em seu 

pedido ao Imperador, a Associagao Co- 

mercial salientava que, sob o sistema de 

"aviamento", Manaus e Belem assumiam 

posigoes de "devedor e credor", uma vez 

que os comerciantes do Para adiantavam 

os suprimentos para os extratores de bor- 

racha que atuavam rio acima. Portanto, ao 

cobrar impostos mais altos sobre a borra- 

cha exportada por esses comerciantes, o 

Amazonas estava obrigando o credor a 

arcar com uma parte do debito^). 

Por mais habeis que possam ter sido 

tais argumentos, a Associagao Comercial 

do Para foi incapaz de realizar qualquer 

mudanga na poh'tica tarifaria do Amazo- 

nas. Infelizmente para o Para, a provmcia 

vizinha estava agindo dentro de seus direi- 

tos ao estabelecer um imposto mais eleva- 

do sobre a borracha amazonense embarca- 

da em Belem; ao contrario do imposto 

(9) Relatdrio da Associapao Comercial, 1885, 
anexos n.^ 32 e 34. 
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imperial sobre exportapao, o qual devia 

ser uniforme por todo o Brasil, as ah'quo- 

tas para impostos adicionais eramdeixadas 

ao criterio de cada pfovmcia. Portanto, 

apesar dos protestos, o diferencial perma- 

neceu em vigor, e a maioria das principais 

firmas de aviamento e de exportagao de 

Belem, curvando-se ao inevitavel, abriram 

filiais em ManausHO). 

Teoricamente, o Para poderia ter em- 

pregado meios mais vigorosos para comba- 

ter a lei amazonense, mas a comunidade 

mercantil de Belem seguramente ter-se-ia 

recusado a apoiar qualquer medida retalia- 

tiva que ameagasse interromper o comer- 

cio da borracha. Ja que os comerciantes 

estavam envolvidos no comercio em uma 

escala regional, sua fidelidade a qualquer 

local em particular era materia de interes- 

se pratico, e nao de ligagao emocio- 

nal^ 11). Na verdade, esperar-se-ia que teal- 

dades locais fossem especialmente fracas 

no caso do Para, uma vez que apenas uma 

minoria de seus comerciantes era natural 

da provmcia ou mesmo do Brasil. 0 fato 

de terem os membros da Associacao Co- 

ll 0) APP, 18 de setembro de 1888. Uma vez 
que as filiais podiam ter nomes absoluta 
mente sem relapao com os das matrizes, e 
diffcil decifrar simples listas de exporta- 
dores. Enquanto 6 6bvio que Prusse, Pusi- 
nelli de Manaus era a co-irma da firma 
Pusinelli, Prusse de Belem, d muito me- 
nos evidente que Witt & Cia era a filial 
em Manaus de La Rocque da Costa & 
Cia, 

(11) Para mostrar o quanto estavam entrelapa- 
das as elites mercantis dos dois estados, 
uma lista de membros da Sociedade Por- 
tuguesa Beneficente do Amazonas in- 
clufa importantes firmas e indivfduos 
"paraenses", tais como Antonio Cruz & 
Cia, Adalbert H. Alden, B.A. Antunes & 
Cia e Claudino da Rocha Romariz. Socie- 
dade Portuguesa Beneficente do Amazo- 
nas, Relatorios. A Folha do Norte, em 
um artigo sobre a rivalidade entre Belem 
e Manaus (14 de fevereiro de 1901), ale- 
gava que comerciantes "tais como os ju- 
deus e turcos e outros europeus" tinham 
pouca lealdade a iuma localidade particu- 
lar. 

mercial, de qualquer forma, expressado 

sua oposigao a lei amazonense foi resulta 

do nao de chauvinismo provincial, mas de 

um disseminado ressentimento por serem 

coagidos a estender suas operagoes urba- 

nas a Manaus. 

Os menibros da elite tradicional ti- 

nham, afinal, mais a temer com a ameaga 

amazonense do que a comunidade mer- 

cantil. Os poh'ticos, burocratas e profissio- 

nais paraenses sofreriam todos, direta ou 

indiretamente, se das vantagens oferecidas 

pelo governo vizinho resultasse um exodo 

em massa dos estabelecimentos comer- 

ciais. Isso significaria nao apenas uma per- 

da tangi'vel de populagao, invest!mento e 

receita, mas tambem um declmio geral no 

status economico, cultural e poh'tico do 

Para, em termos regionais e nacionais. A 

bem da verdade, varias fami'lias amazoni 

cas possui'am ramificagoes em ambas as 

provmcias, e mais do que alguns poh'ticos 

e servidores civis tinham escritorios tanto 

no Amazonas como no Para^12). Por mui- 

tos anos, essas intrincadas ligagoes ajuda- 

ram a mitigar quaisquer atritos ocasional- 

mente desenvolvidos entre as duas provm- 

cias. No entanto, lagos de parentesco ou 

profissao nao eram suficientes para neu- 

tralizar todas as tensoes: chauvinismo lo- 

cal, rivalidades polfticas e a ganancia pelas 

receitas tributarias trabalharam contra a 

completa reconciliagao. E a prosperidade 
dos anos do boom apenas serviu para 

(12) Antonio Passes de Miranda Filho repra- 
sentou primeiro o Amazonas, depois c 
Pari, na Camara Federal dos Deputados, 
e Eneas Martins, um proeminente Lauris- 
ta, atuou como deputado federal pelo 
Amazonas dez anos antes de ser eleito 
governador do Para. Essa "sobreposigao" 
quase nao surpreende, ja que o Amazonas 
foi legalmente uma parte da Provincia do 
Parci at6 1852, e, por muitos anos apos 
seu desmembramento, foi um estado se 
veramente subpovoado e subdesenvolvi- 
do. Um observador estrangeiro que visi- 
tou o Amazonas em 1873, chegou ao 
ponto de dizer, mais tarde, que "Manaus 
nao existia naquela 6poca" — apenas um 
ligeiro exagero. IRW, 1 de agosto de 
1903, p. 400. 
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TABELA 1 

EXPORTAgOES DE BORRACHA DE BEL£M E MANAUS 

(toneladas metricas) 

Ano Belbm Manaus Ano Belbm Manaus 

1884 9.887 753 1901/2«a) 13.925 14.668 

1885 11.737 1.463 1902/3(a) 12.288 16.262 

1886/87(a) 11.626 1.724 1904 11.984 15.102 

1887/88(a) 13.253 2.103 1905 15.880 16.007 

1888/89(a) 13.430 2.586 1905/6(a) 17.296 16.986 

1889/90(a) 12.036 3.540 1906 15.932 15.402 

1890/91 (a) 12.561 3.879 1907/8(a) 16.584 17.335 

1891 13.723 4.067 1908/9 (a) 18.812 17.036 

1892 13.886 4.123 1909/10(a) 19.240 17.208 

1893 14.697 4.233 1910/11 (a) 14.976 16.088 

1894 15.002 4.368 1911/l2(a) 21.590 16.549 

1895 15.461 4.562 1912/13(a) 23.277 16.939 

1896 15.348 4.452 1913/14(a) 21.554 14.895 

1897 15.588 6.072 1914/15(a) 19.540 13.971 

1898 15.763 7.345 1915/16(a) 20.167 14.684 

1899/1900(a) 19.252 7.438 1916/17(a) 20.715 15.438 

1900/1901 (a) 14.729 12.921 1917/18(a) 14.064 11.236 

Nota: (a) Ano agn'cola, de julho a junho. 
Fontes; Relat6riosda Associapao Comercial do Parti (1885-1908); Annuario de Estatfstica, Bel^m, 1926. 

exacerbar o conflito, tomando mais alto o 
valor do premiol 13). 

O panico inicial dos paraenses ante o 

pensamento de perder sua supremacia co- 

mercial provou ser premature; avanpando 

pela decada de 1890, seu estado parecia 

estar repelindo com sucesso todas as 

ameagas de seu vizinho e rival. Muito em- 

bora a parcela de Manaus nas exportagoes 

de borracha subisse constantemente nas 

duas primeiras decadas do boom,, em 

1898 essa capital estava controlando me- 

nos de urn tergo da extragao anual de 

(13) Conflitos de fronteira tornavam-se mais 
freqiientes a medida que os negociantes 
de borracha abriam caminho pelo Vale 
do Tapajbs. TAPAJ6S, Estudos sobre o 
Amazonas: Limites do estado; e PEREI- 
RA BRAZIL, O Rio Tapajbz, p. 87-100 
("Limites do Parb com o Amazonas") 

borracha da Amazonia (ver tabela 1). 

Ainda mais evidente era a falha do Ama- 

zonas em nao avangar um passo sequer 

com relagao ao monopolio paraense de 

comercio de importagao. Uma vez que o 

governo federal impunha e regulava todas 

as tarifas nesse setor, o Amazonas nao 

podia oferecer aos importadores quaisquer 

beneffcios diretos como contrapeso a es- 

magadora vantagem geografica de Belem. 

Sem incentivos especi'ficos, poucos navios 

em carreira no comercio costeiro ou de 

alem-mar eram propensos a fazer a tediosa 

viagem de novecentas milhas rio acima ate 

Manaus. A composigao da comunidade co- 

mercial de Manaus reflete essa relutancia: 

enquanto os aviadores e exportadores 

apressaram-se em abrir filiais ou firmas co- 

irmas na capital amazonense, os importado- 

res principais, tais como Coimbra, Pego e 

Cia., Ferreira Gomes e Cia. e Moreira Go- 

mes e Cia. abstiveram-se de faze-lo. 

226 Estudos Economicos, Sso Paulo, 15(2) ;221-239, maio/ago 1985 



Barbara Weinstein 

Assim como dependia de Belem para as 

importagdes do exterior e nacionais, Ma- 

naus tambem recebia a maioria dos seus 

generos alimentrcios basicos das fazendas 

e ranches paraenses. Adicionalmente, o 

punhado de industrias regionais que aten- 

dia ao mercado urbano instalou-se, quase 

sem excepao, em Belem^). Portanto, 

muito embora no final da decada de 1880 

o centro de produgao da borracha houves- 

se se deslocado definitivamente em dire- 

gao oeste, para o Amazonas, o porto pa- 

raense continuou a servir como quartel-ge- 

neral do comercio de aviamento. Foi essa 
aparentemente segura posigao que permi- 

tiu aos paraenses reagir com tanta sereni- 

dade em relagao a crescente participagao 

de Manaus no comercio da borracha. Co- 

mo observou um jornalista no principal 

diario de Belem, longe de temor ou res- 

sentimento pelo desenvolvimento e cres- 

cente autonomia de Manaus, o estado do 

Para sentia "orgulho (como) de pai quan- 

do seu filho da o primeiro passo"n5). 

No rastro da queda da monarquia, os 

Republicanos paraenses e amazonenses 

empenharam-se em frequentes expressoes 

de mutua congratulagao e cooperagao fra- 

ternal^S). Na superfi'cie, esse assentimen- 

to a unidade regional parecia suficiente- 

mente natural; afinal, os dois estados ocu- 

pavam diferentes metades da mesma re- 

giao geografica, produziam virtualmente 

os mesmos produtos e sofriam de similar 

negligencia por parte dos ci'rculos poh'ti- 

cos dominantes no Rio. Portanto, era ape- 

nas logico que Para e Amazonas procuras- 

sem solugoes conjuntas para seus proble- 

mas economicos e poh'ticos comuns em 

(14) Um censo de 1907 estimou o valor das 
instalagoes industrials do Amazonas em 
10.500 contos — 8.000 dos quais (quase 
80 por cento) tinham sido investidos no 
Par^. Great Britain, Foreign Office, Di- 
plomatic and Consular Reports, 1908, s6- 
rie anual, n.0 4 III, p. 32; SANTOS, 
Historia Economica. p. 188-90. 

(15) APR, 3 de margo de 1897. 

(16) APR, 7 de agosto de 1895 e 16 de maio 
de 1897. 

m'vel regional. Mas o proprio sistema re- 

publicano provou ser um dos maiores im- 

pedimentos para a cooperagao interesta- 

dual. Sob a poh'tica de descentralizagao 

fiscal e administrativa desse regime, as re- 

gioes eram definidas nao por compartilha- 

rem as mesmas caracten'sticas fi'sicas e 

economicasr mas por fronteiras determina- 

das politicamente. Cada unidade poh'tica 

(i.e., cada estado) tinha que lutar ardua- 

mente pelas receitas tributarias para sus- 

tentar sua propria burocracia e financiar 

os melhoramentos locais desejados. Alem 

disso, o acesso a tais receitas, geralmente 

derivadas de bens de exportagao, era uma 

importante fonte de poder poh'tico. Con- 

sequentemente, os h'deres do Partido Re 

publicano ao m'vel estadual tendiam a le- 

gislar sobre impostos e encorajar medidas 

que aumentassem as receitas a sua disposi- 

gao, quer tais medidas promovessem quer 

nao a causa do desenvolvimento economi- 

co ou da unidade poh'tica da regiao como 

um todo^K 

A persistente falha em transcender os 

estreitos interesses individuais dos estados 

reside na raiz de algumas das mais intri- 

gantes caracten'sticas da Republica Velha 

brasileira. A competigao interestadual por 

receitas e recursos serve para explicar por- 

que os estados do norte nunca tiveram 

exito em formar um solido bloco parla- 

mentar que Ihes teria permitido desafiar a 

predominancia de mineiros e paulistas no 

governo federal. Ao m'vel local, essa com- 

petigao ajuda-nos a compreender as regu 

lares escaramugas de fronteira que irrom- 

piam entre Para e Amazonas na bacia do 

(17) Segundo Levine (p. 166), "mesmo o po- 
der dos grupos de proprietaries de terras 
do Nordeste nao foi suficiente para obri- 
gar os governos estaduais da regiao a re- 
duzir os impostos sobre exportagao". 
Alem disso, a dependencia com relagao a 
impostos sobre exportagoes e outras ta- 
xas comerciais conduziram a projetos tao 
desnecess^rios como a construgao de um 
porto marftimo na Parai'ba do Norte, uni- 
camente para evitar que as exportagoes 
fossem canalizadas para Recife ou Forta- 
leza. LEWIN, p. 90-200. 
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Rio Tapajos^S). Adicionalmente, a com- 

petigao por patrocmio financeiro e poh'ti- 

co ao m'vel nacional gerava antipatias pes- 

soais e poh'ticas, que serviam para intensi- 

ficar o rancor entre Para e Amazonas a 

medida que findava o s^culo. Em particu- 

lar, a ascensao da fami'lia Nery - um cla 

que govemou a vida poh'tica no Amazo- 

nas durante o pen'odo do boom — nao 

trazia bons pressagios para as relapoes en- 

tre os dois estados, ja que Silverio e Cons 

tantino Nery estavam perenemente fora 

das boas gragas dos mais fortes aliados de 

Antonio Lemos(*)no Rio^9). 

Havia tambem certos problemas estru- 

turais, comuns a sociedades orientadas 

para a exportapao, que inflamavam con- 

flitos adicionais entre estados. Por exem- 

plo, uma fonte fundamental de atri- 

to durante os anos da Primeira Republica 

foi a crescente demanda de Manaus por 

generos alimentrdos. Naturalmente, sob 

ci rcunstancias diferentes, esse aconteci- 

mento poderia ter sido calorosamente 

bem-vindo pela elite paraense, mas a es 

tagnagao dos setores agncola e pecuario 

do Para, naquela altura, significava que 

um mercado em rapido crescimento rio 

acima simplesmente exacerbaria os proble- 

mas de suprimento de alimentos em Be- 

lem. Para salientar a seriedade da situapao, 

basta considerarmos os dados acerca do 

tamanho dos rebanhos para esse pen'odo; 

enquanto a populapao humana da Amazo- 

(18) TAPAJ6S, Estudos sobre o Amazonas; 
PEREIRA BRAZIL, O Rio Tapaj6z, p. 
87-100. O destrutivo conflito entre os 

. dois estados continuou por muito tempo 
ap6s o colapso do negdcio da borracha. 
Na d^cada de 1930, o governador do 
Amazonas, aborrecido com a decisao da 
Ford Motor Company de localizar suas 
plantagoes experimentais no Par^, recu- 
sou-se a permitir que a companhia trans- 
portasse mudas de "hevea", provenientes 
do Mato G rosso, atrav6s do territdrio 
Amazonense. RESOR,p. 363. 

(19) Sobre o papel da fami'lia Nery na polftica 
amazonense durante a Primeira Repu- 
blica, ver BITTENCOURT. p. 170-72; 
458-62. 

(*) Chefe polftico do Parci. 

nia mais que dobrou entre 1880 e 1900, 

o numero de cabegas de gado (estando mais 

de quatro quintos no Para) mal aumentou 

em 50 por cento(20). Mesmo consideran- 

do uma inevitavel margem de erro em 

todas as estati'sticas amazonicas daqueles 

anos, podemos ver que a oferta de carne 

da regiao estava-se tornando cada vez mais 

inadequada. E, para Belem, a escassez era 

agravada pela perda dos distritos do Bai- 

xo-Amazonas como uma fonte fundamen- 

tal de carne e generos alimenticios basi- 

cos. Embora a llha de Marajo fosse, desde 

ha muito tempo, o principal fornecedor 

de carne para a capital paraense, "impor- 

tagoes" adicionais, provenientes dos muni- 

ci'pios de Monte Alegre, Alenquer, Santa- 

rem e Obidos, na parte ocidental do esta- 

do, tinham ajudado a oferta a manter o 

passo com a demanda em rapida ascensao, 

e se constitui'ram em salvaguarda contra 

severas carencias por doenga ou desastres 

naturais em Maraj6(21). Mas, com a popu- 

lagao de Manaus beirando os 35.000habi- 

tantes por volta do fim da decada de 

1890, e os pregos naquele local subindo 

ate mais rapido do que em Belem, os 

fazendeiros do oeste paraense estavam 

mudando-se apressadamente para dentro 

da orbita comercial da capital amazonen- 

se. 

As dimensoes do prejui'zo para Belem 
nao eram desprezfveis. Em 1903 e 1904, 

o conselho municipal manteve registros 

precisos de todas as entradas de gado no 

matadouro da capital, e a lista nao incluiu 

sequer um novilho proveniente da area do 

Baixo-Amazonas. Nesse fnterim, para sa- 

tisfazer a crescente demanda por carne 

fresca, o governo municipal teve de subsi- 

diar embarques de gado em p^ provenien- 

te do Maranhao, Ceara e da longmqua 

Argentina. Por volta de 1904, apenas 

16.758 das 40.714 cabegas de gado abati- 

das na capital eram do Para. E, mesmo 

(20) SANTOS, Hist6ria Econdmica. p. 185-86. 

(21) Relatbrio da Associapao Comercial, 1886, 
anexo n.0 51, 
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quando a oferta era adequada, a competi- 

paode Manaus for<^va os prepos a subirem a 
m'veis sem precedentes; em 1908, a Ama- 

zonia ostentava os mais altos prepos da 

carne em todo o Brasil(22). 

No "cabo-de-guerra" regional pelos ge- 

neros alimenti'cios, a carne provou ser a 

mercadoria mais problematica. A oferta 

de outros produtos basicos para Belem, 

reforpada pelas colonias de Bragantina, so- 

fria bem menos com a competipao do 

mercado de Manaus, especialmente porque 

o item mais importante — farinha de man- 

dioca — podia ser facilmente comprado 

pelos amazonenses diretamente do Mara- 

nhao. Nao obstante, as autoridades muni- 

cipais de Belem descobriram que precisa- 

vam estar em constante alerta contra ten- 

tativas dos comerciantes de desviar os em- 

barques de mandioca destinados a Belem 

para o mercado rio acima, onde os pregos 

eram mais que suficientemente altos para 

compensar os custos adicionais de trans- 

porte. Para combater tais praticas, Anto- 

nio Lemos instituiu procedimentos de ins- 

peqao mais elaborados e proibiu a venda 

de mandioca nos desembarcadouros. Mas 

os ousados "atravessadores" frequente- 

mente conseguiam uma forma de evitar 

esses reforgados controles, comprando os 

estoques de mandioca em paradas ao Ion- 

go da rodovia Belem-Braganga. A certa 

altura, durante o mandate de Lauro Sodre 

como governador, era tal o montante de 

gado e farinha de mandioca do Para que 

ia para o Amazonas que os legisladores 

paraenses impuseram de fato um imposto 

interestadual de "exportapao" sobre tais 
itens(23). Imediatamente apos esse acon- 

(22) Belem, Relatorio Apresentado ao Conse- 
Iho Municipal, vol. 1903, p. 78; p. 137. 
Em 1908, o prepo m6dio da carne em 
Bel^m e Manaus era de 500 r6is por qui- 
lo, no Rio e em Sao Paulo, 350, e na 
Bahia, 250. Vale notar, tamb6m, que 
mais gado era abatido em Manaus do que 
em Bel6m durante 1908-9. Brasil, Annuci- 
rio Estatfstico do Brazil, 1908-1912, p. 
6-12. 

(23) Be 16m, Relatorio Apresentado ao Conse- 

tecimento, um senador federal pelo Ama- 

zonas registrou vigoroso protesto contra a 

medida acusando abertamente o Para de 

usar tais tarifas como retaliagao contra o 

diferencial de imposto amazonense(24). Q 

Congresso Federal rapidamente encerrou o 

assunto declarando inconstitucionais tais 

impostos — nao antes, por^m, que a dis- 

puta abrisse outra fenda entre Para e 

Amazonas. 

Ainda assim, as relacoes entre os dois 

estados! permaneceram relativamente tran- 

qiiilas durante a maior parte da decada de 

1890; em 1898, o governador Paes de 

Carvalho pode ate mesmo descreve-las co- 

mo "florescendo satisfatoriamente"(25). 

Infelizmente para o Para, a elite amazo 

nense nao podia dar-se ao luxo da mesma 

complacencia do seu vizinho. Manaus, a 

despeito do crescimento acelerado de sua 

populagao e da impressionante moderniza- 

gao, falhara em superar Belem em qual- 

quer aspecto da vida comercial da regiao. 

Exasperado por esse fracasso, o governa- 

dor Silverio Nery decidiu pela mais drasti- 

ca de todas as agoes; sob sua instancia, 

em dezembro de 1900 os legisladores 

amazonenses promulgaram uma lei orde- 
nando que toda a borracha produzida no 

Amazonas fosse inspecionada, embalada e 

exportada diretamente de Manaus. 

A aprovagao dessa medida introduziu 

em Belem o ano mais sombrio antes do 

verdadeiro colapso do mercado de borra- 

cha natural. Embora o controle do Para 

sobre as exportagoes amazonenses de bor- 

racha houvesse estado em declmio por 

Iho Municipal, vol. 1897-1902, p. 54-56; 
vol. 1904, p. 124. Ver tamb6m APR, 18 
de abril de 1900; Rubber News and 
Views from Manaus, IRW, 1 de abril de 
1902, p. 212. O imposto sobre a farinha 
de mandioca era de tres mil-r6is por 
alqueire (36 litros). 

(24) Para (Estado), Mensagem. . . do Lauro 
Sodre, 31 de janeiro de 1897, p. 17. 

(25) Ibid., Mensagem. . . do Paes de Carvalho, 
7 de abril de 1898, p. 24. 
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TABELA 2 

EXPORTAgOES DE BORRACHA DO PORTO DE BEL^M, 

por Area de origem, 1900-1909. 

(quilos) 

A no Par^ Mate 
G rosso 

Amazonas Acre' Peru*3' Boh'via*3' Total 

1900 9.729.576   5.841.735   295.961 2.003.405 17.870.677 
1901 10.051.599 - 249.957 — 396.875 2.201.533 12.899.964 
1902 10.501.437 46.583 394.304 — — — 10.942.324 
1903 11.136.813 18.844 38.437 — — — 11.194.094 
1904 11.437.480 38.595 45.483 462.002 — — 11.983.560 
1905 11.333.157 60.908 67.520 4.418.013 — — 15.879.598 
1906 11.737.788 73.318 66.745 4.053.854 — — 15.931.705 
1907 10.415.161 109.274 61.673 5.232.265 — — 15.818.373 
1908 11.016.514 142.140 30.405 4.779.395 — — 15.968.454 
1909 11.586.109 181.555 51.143 5.432.264 — — 17.251.071 

Nota; (a) Ap6s 1901, apenas a borracha brasileira (i.6., sujeita a imposto) esta incluCda. 
Fonte: Relat6rio apresentado ao governador Joao Coelho pelo Secretario da Fazenda Pican^o Diniz, 

Bel§m, 1910. 

toda a decada anterior, em 1900 os esta- 

belecimentos comerciais de Belem estavam 

negociando com 17.871 toneladas de bor- 

racha, das quais apenas 9.730 eram prove- 

nientes do proprio estado. E verdade que 

as exportapoes do territorio boliviano do 

Acre respondiam por uma porgao substan- 

cial (cerca de 25 por cento) da diferemja; 

mas, embora as exportapoes contmuas de 

borracha do Acre ajudassem a evitar uma 

catastrofe comercial completa, a perda do 

com^rcio amazonense foi um golpe seve- 

re, como pode ser visto na tabela 2. Por 
volta do final de 1901, a participagao do 

Para nas exportacoes de borracha havia 

cafdo de 17.871 para 12.900 toneladas 

(de 64 para 43 por cento), enquanto as 

exportacoes diretas do Amazonas tinham 

subido de 8.937 para 16.826 tonela- 
das(26). 

Esse fato, isoladamente, foi o bastante 

para langar a comunidade dos aviadores 

do Para em um estado de grande pertur- 

bagao. Muitas firmas paraenses haviam 

(26) Ibid., Relatdrio. . . pelo, . . Picango Diniz, 
1910, p. 37; Resume de Exportagao, APR, 
7 de julho de 1904. 
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adiantado bens para aviados no Amazonas 

antes que a lei entrasse em vigor, perden- 

do depois as esperangas de receber qual- 

quer borracha de seus clientes de rio aci- 
ma(27). E, no meio dessas dificuldades 

financeiras, varios estabelecimentos ti- 

nham que sofrer a despesa e o problema 

de abrir filiais em Manaus, bem como de 

estruturar um conjunto inteiramente novo 

de contatos comerciais. Entretanto, os 

problemas dos negociantes mal termina- 

vam com isso: os anos de 1900 e 1901 

testemunharam uma queda extraordinaria- 

mente aguda do prego da borracha no 

mercado local, de um m^ximo de quase 

treze mil-reis por quilo para um mmimo 

de cerca de quatro mil-reis. E muitas fir- 

mas com aviamentos extensivos no Acre 

possui'am pequenas e preciosas quantida- 

des de borracha para vender a qualquer 

prego, ja que a cronica inquietagao civil 

naquele territorio estava reduzindo o ta- 

(27) Are Times So Bad in Brazil? , IRW, 1 de 
novembro de 1901, p. 31-32; Par§ (Esta- 
do), Mensagem. . . do Augusto Montene- 
gro, 10 de setembro de 1901 (or^amen- 
to), anexo n.0 1, p. 76; FN, 19 de feve- 
reiro de 1901. 

Estudos Economicos, Sao Paulo, 15(2) ;221-239, maio/ago. 1985 



Barbara Weinstein 

manho da colheita ou bloqueando por 

completo o fluxo de exportagoes de bor- 
racha(28). 

0 impacto das varias crises que afligi 

ram a comunidade mercantil paraense foi 

subito e doloroso. Inumeros pequenos ne- 

gocios e alguns estabelecimentos comer- 

ciais marcharam para a bancarrota, in- 

cluindo preeminentes e solidas firmas, tais 

como Jose Marques Braga & Cia. e M.L. 

de Souza & Cia. O numero de fatencias, 

isoladamente, revela apenas a ponta do 

"iceberg" financeiro. E a prestigiosa firma 

A. Berneaud & Cia. sustentavelmente a 

principal casa de aviamento na Amazonia 

durante a decada de 1890 — mal conse- 

guia evitar o colapso total atraves de uma 

fusao com outra firma, e mesmo essa ma- 

nobra meramente serviu para adiar seu 

desaparecimento fina|(29). Adicionalmen- 

te, cada fracasso em um negocio impor- 

tante repercutiu bem alem da firma atingi- 

da. Por exemplo, quando o aviador inde- 

(28) Sobre a queda de pregos, ver APP, 18 de 
julho de 1901; Are Times So Bad in 
Brazil? IRW, 1 de novembro de 1901, p. 
31-32; SANTOS, Historia Economica, p. 
208-12. Sobre as repercussoes comerciais 
da revolta do Acre, ver AHMRE (Itama- 
raty). Avisos (Paes de Carvalho a Olyntho 
de Magalhaes), 2 de Janeiro de 1901; 
Consular Report on Rubber Exports, 
Acre Situation, and Para and Manaus 
Markets, DUSCP, RG 59 (roll 8, vol. 10), 
24 de janeiro de 1900; APP, 14 de janei- 
ro de 1900; 25 de outubro de 1900; 3 de 
junho de 1901. 

'29) Ironicamente, a queda dos pregos obrigou 
os tres socios em A. Berneaud & Cia. a 
diversificar seus interesses: em novembro 
de 1900, eles investiram 500 contos em 
Manoel Pedro & Cia, uma firma de cons- 
trugao, e compraram uma fabrica de teci- 
dos movida a vapor. Declaragao Comer- 
cial, FN, 18 de novembro de 1900, 22 de 
novembro de 1900. Infelizmente, os pre- 
juCzos que sofreu na crise de 1900-1901 
finalmente conduziram a dissolucao da 
firma e a retirada de seus investimentos 
em outras atividades. CC, EP, Dissolugao 
e liquidagao da sociedade A. Berneaud & 
Cia, 13 de junho de 1904, vol. 189, 
p. 119. 

pendente Francisco de Paula Ferreira cami- 

nhou para a bancarrota, ele devia um to- 

tal de 4.878 contos de reis para mais de 

30 diferentes estabelecimentos comerciais, 

exportadores, bancos e companhias de na- 

vegapao, incluindo 480 contos para o Ban- 

co Comercial do Para, 275,5 para o Banco 

do Para, 222,5 para A. J. de Pinho & 

Cia., 180 para C. R. Romariz & Cia. e 

173 para a em breve falida Affonso & 
Cia.(30). 

0 triste estado do setor financeiro de 

Belem refletia a severidade da crise comer- 

cial local, bem como os s6rios problemas 

monetarios que estavam assolando a nagao 

como um todo. Apos quase uma decada 

de programas monetarios liberais, as poli'- 

ticas deflacionistas do Ministro das Finan- 

gas Joaquim Murtinho estavam devastando 

as facilidades de credito em todo o Brasil, 

e a subita restripao da oferta de dinheiro 

s6 agravava as dificuldades causadas pela 

queda nos pregos da borracha. Em janeiro 

de 1900, o consul dos Estados Unidos no 

Para relatou que bancos locais estavam 

negando-se a descontar letras e ate mes- 

mo, ocasionalmente, recusando cheques, en- 
quanto limitavam suas transagoes de credito 

a emprestimos privados a fenomenal taxa 

de juros de 3 por cento ao mes(31). A 

situagao so fez piorar no curso dos dez 

meses seguintes, a medida que mais e mais 

firmas mostraram-se incapazes de cumprir 

suas obrigagoes financeiras. Adicionalmen- 

te, acontecimentos a m'vel nacional toma- 

ram um pessimo rumo em setembro, com 

a falencia do Banco da Republica, no Rio. 

Finalmente, em outubro de 1900, os ban- 

cos locais paraenses fecharam temporaria- 

mente todas as contas de livre-movimenta- 

gao e concordaram com o pedido do go- 

verno estadual de uma moratoria de 90 

dias para pagamento de drvidas(32). 

(30) APR, 30 de marge de 1902. 

(31) DUSCP, RG 59 (roll 8, vol. 10), 24 de 
janeiro de 1900. 

(32) APP, 25 de outubro de 1900; FN, 12 de 
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Essa medida de desespero claramente 

amenizou os apuros da comunidade dos 

aviadores de Bel6m, mas incidiu pesada- 

mente sobre os bancos locals. Tendo flo- 

rescido durante os inebriantes anos da de- 

cada de 1890, o Banco do Para e o Banco 

Comercial estavam em processo de aumen- 

tar seus capitals para 15.000 e 10.000 

contos, respectivamente, quando a crise 

veio e forpou-os a diminuir consideravel- 

mente suas perspectivas. Em situagao ain- 

da pior, o Banco de Belem, a tempos o 

elo mais fraco na corrente financeira do 

Para, teve que fechar suas portas perma- 

nentemente, tornando-se o primeiro banco 

paraense a falir. Alguns anos depois, o 

Banco do Norte, mortalmente atingido pe- 

la crise, tambem caminhou para a dissolu- 

gao final(33). 

A moratoria das di'vidas e a redugao de 

taxas de desembarque no ano seguinte de- 

monstraram que os li'deres poli'ticos do 

Para nao estavam insensi'veis aos apuros da 

comunidade mercantil de Belem. Nao obs- 

tante, os aviadores locals logo descobriram 

que, no que dizia respeito ao governo 

estadual, nenhuma assistencia adicional 

poderia ser esperada. No campo fiscal, a 

administragao do governador Augusto 

Montenegro alegava pobreza, referindo-se 

a queda de pregos, a qual havia reduzido 

drasticamente as receitas de impostos so- 

bre exportagoes. De fato, haviam pedido ao 
ex-governador Jose Paes de Carvalho, na 

outubro de 1900. Sobre a crise financeira 
nacional, que finalmente fechou cerca de 
metade dos bancos brasileiros, ver BEL- 
LO, J. M., A History, p. 165-67. 

(33) APR, 3 de outubro de 1900; 12 de outu- 
bro de 1900; 3 de abril de 1904; FN, 12 
de outubro de 1900; 24 de fevereiro de 
1901; 9 de margo de 1901. Os importado- 
res,jem dificuldades para saldar seus com- 
promissos no exterior, solicitaram, atravds 
da Associagao Comercial, que os bancos 
locais reduzissem suas taxas de juros. Os 
bancos em geral cooperaram, reduzindo a 
"taxa geral de desconto" para 12, 11 e 
10 por cento. Relatorio da Associagao 
Comercial, 1901, p. 5. 

epoca residindo na Europa, que conseguis- 

se um emprdstimo no exterior para que o 

estado pudesse arcar com seu dispendio 
ordinario(34). Ao ser criticado por sua 

incapacidade de oferecer auxi'lio financei- 

ro mais substancial, Montenegro aprovei- 

tou a oportunidade para extrair capital 

poh'tico da crise, culpando pela desorgani- 

zagao financeira do governo os metodos 

perdularios da administragao anterior(35). 

Montenegro e os demais li'deres Repu- 

blicanos tambem ofereceram ao setor co- 

mercial do Para pouca esperanga de ah'vio 

na frente poh'tica. Aceitando a constitu- 

cionalidade da lei amazonense e sua com- 

patibilidade com os princt'pios federalistas, 

os representantes paraenses em seu estado 

e no Rio adotaram uma postura surpreen- 

dentemente passiva com relagao a essa 

questao. Em seu pronunciamento de 1902 

ao corpo legislative paraense, Montenegro 

realmente atribuiu a severidade da recente 

queda de pregos a medida amazonense, 

alegando que a escassez de facilidades de 

armazenamento apropriado e as conexoes 

telegraficas nao confiaveis em Manaus ha- 

viam conduzido a uma acumulagao de es- 

toques altamente ameagadora e a um de- 

sequilfbrio geral no comercio da borracha 

— v.isao essa apoiada pela Associagao Co- 

(34) Para (Estado) Mensagem.. . do Augusto 
Montenegro, 7 de setembro de 1902, p. 
16. A dfvida do Para, no total de 13.120 
contos em 30 de junho de 1901, dividia- 
se da seguinte maneira: empr^stimo do 
Banco da Lavoura, 913 contos; primeiro 
empr^stimo do Banco do Par^, 400 con- 
tos; segundo empr^stimo do Banco do 
Par^, 5.700 contos; empr^stimo em bo- 
nus emitidos em 30 de janeiro de 1901, 
6.000 contos; bonus antigos, 107 contos.! 
O custo anual do servigo da dfvida 
(amortizagao e juros) era de 2.054 con- 
tos. Ambos os empr&timos estrangeiros 
contratados durante a administragao Mon- 
tenegro foram de Seligman Brothers of 
London — o primeiro (1901) de 
1.450.000 libras e o segundo (1907) de 
650.000 libras. 

(35) Ibid., 10 de setembro de 1901 (orgamen- 
to), p. 16-19. 
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mercial do Para(36). Entretanto, A Pro- 

vfncia do Para, porta-voz dos Lemistas, 

rejeitou ate mesmo essa branda forma de 

censura. Embora repreendesse o Amazo- 

nas por sua "ingratidao", bem como pelo 

seu pobre senso de oportunidade ao pro- 

mulgar a medida durante um pen'odo de 

ascensao nas taxas de cambio e queda nos 

pregos, A Pro vfncia essencialmente admi- 
tiu que era apenas "natural" para o Ama 

zonas querer emancipar-se do cativeiro da 

dependencia economica. Al^m disso, o 

jornal eximia Manaus de toda a culpa pela 

crise, direcionando o ataque, por sua vez, 

a comunidade dos aviadores, aos quais 

acusava de terem-se tornado por demais 

descuidados durante os prosperos anos da 

decada de 1890. Conforme um editorial, 

"A facilidade com que os negocios eram 

transacionados no passado recente provo- 

cou, em Belem, um estonteante aumento 

em aviamentos adicionais. Nao havia uma 

unica firma. . . que nao desejasse igualar-se 

aos grandes estabelecimentos comerciais, 

que nao aspirasse ao luxo de possuir seu 

proprio navio a vapor" (37). 

Em resume, foi o proprio habito teme- 

rario dos aviadores, de adiantar a serin- 

gueiros em remotos distritos extrativos 

mercadorias em excesso a prepos ultrajan- 

tes, tendo apenas a palavra de seus clien- 

tes como garantia de reembolso, que colo- 

cara a comunidade comercial em sua pre- 

sente condigao. Assim, a causa fundamen- 

tal da crise, na opiniao do editor, nao era 

a competipao com Manaus, a queda nos 

pregos, a elevagao nas taxas de cambio ou 

(36) Ibid., anexo n.0 1, 7 de setembro de 
1902, p. 10. Serzedelo Correa denunciou 
a medida como uma violagao do "espi'ri- 
to da Federagao Brasileira". Os actos do 
Governo do Amazonas, FN, 19 de feve- 
reiro de 1901; 21 de fevereiro de 1901. 

(37) APP. 1 de junho de 1901. A Folha do 
Norte (13 de janeiro de 1901) tambem 
adotou posigao razoavelmente neutra 
acerca do decreto de Nery — mas isso ^ 
muito menos intrigante, ja que o dono 
do jornal, Eneas Martins, era deputado 
federal pelo Amazonas na 6poca. 

a especulagao baixista, mas a expansao 

dos aviamentos sem garantia — especial- 

mente no Acre. 

Esse ataque editorial ao envolvimento 

paraense no comercio do Acre era, singu- 

larmente despropositado. Tendo sido pri- 

vado tao subitamente de mais de 5,5 mi- 

Ihoes de quilos da borracha amazonense 

que controlava anteriormente, o setor co- 

mercial de Belem necessitava desesperada- 

mente de uma nova fonte principal de 

borracha para manter sua preeminencia re- 

gional. Ja havia sinais de que a capital 

paraense estava perdendo terreno na corri- 

da pelo controle do comercio da Amazo- 

nia. Um artigo publicado em novembro de 

1901 no India Rubber World afirmava 

que Manaus havia "substitui'do o Para co- 

mo o centre mais importante do comercio 

brasileiro de borracha". Muito embora o 

jornal publicasse, dois meses mais tarde, 

uma carta de um americano residente no 

Para alegando que Belem era, e continua- 

ria sendo, o quartel-general da rede de 

aviamentos, as estati'sticas de comercio di- 

ficilmente confirmavam esse argumen- 
to(38). Em 1901, Manaus exportou a im- 

pressionante quantidade de 16.826 tonela- 

das de borracha, ao passo que em Belem a 

exportagao foi de apenas 12.900 tone la- 

das — 78 por cento destas produzidas no 

proprio estado. Para o Para, o unico pon- 

to luminoso em todo o quadro foi o ines- 

perado aumento de sua propria produgao, 

devido a exploragao de novas areas de 

extragao da borracha nos vales superiores 

do Xingu e do Tapajos. Contudo, a taxa 

de crescimento nessas areas foi por demais 

insignificante para compensar a perda do 

comercio do Amazonas(39). 

O remedio mais simples, mais obvio e 

menos aflitivo para a depressao comercial 

(38) Are Times So Bad in Brazil? IRW, 1 
de novembro de 1901, p. 33; Para Still 
Leads in Rubber, IRW, 1 de janeiro de 
1902, p. 125. 

(39) Par^ (Estado), Relatorio. . . pelo... Pi- 
canpo Diniz, 1910, p. 29. 
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de Bel6m estava no territorio rico em bor- 

racha do Acre. Embora a regiao pertences- 

se a Boh'via, a grande maioria de seus 

seringueiros e seringalistas era de cidadaos 

brasileiros, e a maior parte de seus avia- 

mentos tinha sido adiantada por casas co- 

merciais sediadas no Para^O). Com urn 

potencial de produpao de borracha que 

muitos observadores acreditavam poder 

igualar ou mesmo ultrapassar o do Ama- 

zonas, o Acre oferecia uma oportunidade 

de ouro aos comerciantes do Para — con- 

tanto que o territorio permanecesse em 

paz. Assim, a comunidade comercial pa- 

raense encarou desfavoravelmente a pri- 

meira rebeliao dos acreanos contra o con- 

trole boliviano, e A Provfncia desconside- 

rou Luiz Galvez, o h'der espanhol dos rebel- 
des, tachando-o de aventureiro e "bandi- 

do"<41). Afinal, nao se podia esperar que 

os comerciantes aprovassem um movimen- 

to que atrafa os seringueiros para longe de 

suas estradas de borracha, assaltava navios 

comerciais e ordinariamente interrompia o 

fluxo de exportapoes daquele produto. 

Alem disso, pouco importava aos aviado- 

res que o Acre permanecesse ou nao sob a 

jurisdipao da Boh'via. Na verdade, a luz da 

sua experiencia com o Amazonas, pode 

ter parecido v/antajoso manter o Acre sob 

controle estrangeiro. 

Mesmo os paraenses que simpatizavam 

com o movimento rebelde enfatizavam 

pri mariamente a necessidade de evitar 

conflito ou tumulto. Em sua correspon- 

dencia com o ministro das relapbes exte- 

riores antes da revolta de 1899, Paes de 

Carvalho assumiu uma posipao acentuada- 

mente pro-boliviana, e somente mudou 

sua atitude apos o im'cio das hostilidades. 

Daf por diante, incitou o governo federal 

(40) Memorial sobre os negocios do Acre, 
AHMRE (Itamaraty), Avisos (Paes de 
Carvalho a Olyntho de Magalhaes), 6 de 
maio de 1899. 

(41) APR, 14 de janeiro de 1900. Para uma 
abordagem ficcional sobre Galvez e seu 
imperio, ver SOUZA, Galvez, Imperador 
do Acre. 

a anexar pacificamente o territorio, ale- 

gando que o governo boliviano era fraco 

demais para estabilizar a situapao. Nao 

obstante, assegurou ao ministro que o Pa- 

ra nao havia fornecido auxi'lio moral ou 

material aos "separatistas" do Acre(42). 

0 mesmo jamais poderia ser dito com 

relapao ao Amazonas. Era voz corrente 

que esse estado representava com persis- 

tencia um papel intencionalmente belicoso 

no drama do Acre. Poder-se-ia esperar que 

a maioria dos homens de negocios estabe- 

lecidos em Manaus adotasse a mesma posi- 

pao conservadora dos paraenses quanto ao 

conflito; todavia, um pequeno ci'rculo de 

poli'ticos (liderados, naturalmente, pela fa- 

mi'lia Nery) e aviadores ambiciosos contri- 

buiu com armas, suprimentos e ate mes- 

mo dinheiro para a causa dos rebel 
des^4^). Seu motive para agir dessa forma 

era bem simples: o Amazonas esperava, 

antes de mais nada, recuperar um disputa- 

do trecho do Rio Purus que estava produ- 

zindo borracha no valor de aproximada- 

mente 15.000 contos num ano; e, final- 

mente, a elite amazonense aspirava a ane- 

xapao total do Acre. 

Desnecessario dizer que tal resultado 

nao teria agradado aos paraenses, os quais 

ficariam em posipao de perder totalmente 

o acesso as exportapoes de borracha do 

Acre se o Amazonas tivesse sucesso em 
conseguir o controle do territorio. Conse- 

quentemente, a cobertura da questao do 

Acre por parte da imprensa paraense ten- 

dia a ser mais cn'tica com relapao aos 

amazonenses do que aos bolivianos. Os 

Lemistas, em particular, acusavam aberta- 

mente os Nery de fomentar a agitapao no 

Acre em benefi'cio proprio, e o antagonis- 

mo entre os dois chefes poli'ticos da Ama- 

zonia chegou ao ponto de Silv^rio Nery 

patrocinar a candidature de Eneas Mar- 

(42) AHMRE (Itamaraty), Correspondencia 
(Paes de Carvalho a Olyntho de Maga- 
lhaes), 30 de abril de 1900. 

(43) The Rubber War on the Acre, IRW, 1 de 
janeiro de 1903, p. 123; TAMBS, p. 269. 
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tins, arquiinimigo de Antonio Lemos, para 

deputado federal pelo Amazonas^4). 

Por volta do final de 1902, quando os 

rebeldes do Acre prepararam sua ofensiva 

final contra as autoridades bolivianas, va- 

rias novas fontes de tensao desenvolveram- 

se entre Para e Amazonas fora da arena 

poh'tica. Durante a batalha pelo controle 

de Puerto Alonso, onde se situava a alfan- 

dega boliviana, o governo amazonense de- 

legou a si mesmo o direito de coletar 

impostos sobre a exportapao de toda a 

borracha acreana — decisao essa que enfu- 

receu tan to mercadores quanto poh'ticos 

em Belem. Os aviadores locais imediata- 

mente enviaram um telegrama ao Presi- 

dente Rodrigues Alves, queixando-se que 

a poh'tica de Silverio Nery implicava du- 

pla taxagao, ja que os bolivianos ainda 

estavam arrecadando impostos sobre a 

maior parte da borracha que deixava o 

territorio. As relagoes entre os dois esta- 

dos atingiram um baixo patamar em mar- 

go de 1903, depois que o Porto de Ma- 

naus recusou-se a garantir a condigao de 

"em transito" para um embarque de bor- 

racha destinado a Guilherme Augusto de 

Miranda & Filho, uma casa comercial em 
Belem^^). 

Longe de ser tratada como um inciden- 

te isolado, essa mais recente violagao por 

parte do governo amazonense convenceu 

os paraenses e seus aliados no Rio que os 

Nery estavam empreendendo uma campa- 

nha deliberada contra os interesses comer- 

ciais vitais do Para no Acre. Sem perder 

tempo com negociapoes ao m'vel local, 

Montenegro rapidamente convocou a aju- 

.da do Ministro das Finangas, Leopoldo de 

Bulhoes, o qual proibiu expressamente o 

governo amazonense de coletar impostos 

sobre exportagao de borracha proveniente 

do Acre^4^). Ate mesmo a imprensa ca- 

(44) APR, 14 de maio de 1903. 

(45) APP, 1 de margo de 1903. 

(46) DUSCP, RG 59 (roll 8, vol. 10), 10 de 
maio de 1904. 

rioca intrometeu-se na disputa, com A Ga- 

zeta de Notfcias declarando que "o Presi- 

dente da Republica nao deve tolerar a 

arrogancia do Senador Nery, o qual deci- 

diu que o Acre ja e uma parte do estado 

que ele governa tao desgragadamente". 

Enquanto isso, em uma analise mais con- 

tida das relagoes entre Belem e Manaus, o 

Consul dos Estados Unidos no Para infor- 

mou ao Departamento de Estado que 

"existe uma rivalidade beirando a aversao 

entre as duas cidades"^4^). 

Ao entrar a revolta do Acre em seus 

estagios finais, Belem langou, tardiamente, 

seu devotado apoio a causa rebelde. Por 

volta de 1903, os comerciantes e poh'ticos 

paraenses consideraram que o Sindicato 

Boliviano, de proprietarios americanos, e 

a probabilidade de pertubagoes cronicas no 
Acre eram ameagas bem mais serias a seus 

interesses comerciais do que a interferen- 

cia do Amazonas. Mas a rapida resolugao 

do conflito e a assinatura do Tratado de 

Petropolis em novembro de 1903 nao che- 

garam a resolver o problema no que dizia 

respeito ao Para. Agora que o Acre era 

finalmente um territorio brasileiro, ainda 

permanecia a questao da sua posigao na 

Uniao — um assunto de certa urgencia 

para Belem, cuja parcela nas exportagoes 

da borracha amazonica havia cai'do para 

um mi'nimo sem precedentes de 38 por 

cento. Assim, mal secou a tinta do Tra- 

tado, comegou a segunda batalha pelo 

Acre, tendo como combatentes, desta vez. 

Para e Amazonas. Naturalmente, o gover- 

no federal seria o arbitro final da questao, 

mas enquanto isso os dois estados pode- 

riam agitar em favor de suas respectivas e 

irreconciliaveis posigoes. O Amazonas es- 

perava anexar o Acre completamente, 

enquano Para apoiava a ideia de um terri- 

tdrio federal cujo comercio fosse aberto a 

todos os mercadores brasileiros(48). 

(47) Ibid.; APP, 6 de margo de 1903. 

(48) Sobre a segunda batalha pelo Acre, ver 
DUSCP, RG 59 (roll 8, vol. 10), 10 de 
maio de 1904; e APP, 29-30 de dezembro 
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A princi'pio, pareceu que o Amazonas 

possui'a o controle da guerra nao declara- 

da. Em 1904, apenas 462.002 quilos de 

borracha proveniente do Acre dirigiram-se 

ao Para, e representantes de algumas das 

casas comerciais paraenses sofreram perse- 

guigoes por parte de funcionarios do por- 

to em Manaus(49). E para complementar 

suas outras manobras, o governo amazo- 

nense havia chegado ao ponto de contra- 

tar Ruy Barbosa como seu conselheiro 

legal. Segundo A Provfncia do Para, nao 

sendo esta, reconhecidamente, a fonte 

mais confiavel para este assunto, os Nery 

baviam prometido a Ruy a fenomenal im- 

portancia de 300 contos como pagamento 

mmimo por seus servigos, e muitos mais 

se ele advogasse a causa com sucesso(50). 

Mas, sombria como pode ter sido a pers- 

pectiva em Belem, os paraenses nao ti- 

nham razao real para entrar em panico. 
Havia, no fim das contas, alguns obstacu- 

los impedindo a anexagao pelo Amazonas 

que nem mesmo a mais persuasive argu- 

mentagao poderia derrubar. 

Em primeiro lugar, os proprios acrea- 

nos, grande parte deles nascidos no Nor- 

deste, preferiam ate mesmo uma autono- 

mia limitada sob a tutela federal a total 

absorgao pelo estado do Amazonas^ 1). 

Em segundo, o chefe poli'tico do Para, 

Antonio Lemos, possui'a mais contatos in- 

fluentes ao m'vel nacional do que a fami'- 

. . . de 1904 (reimpressao dos debates na Ca- 
mara Federal dos Deputados); 6 de janei- 
ro de 1906; 26 de janeiro de 1906. 

(49) DUSCP, RG 59 (roll 8, vol. 10), 10 de 
maio de 1904; APP, 19 de setembro de 
1905. Apesar da censura do governo fe- 
deral, os amazonenses atrasaram embar- 
ques destinados a Mello & Cia, e Leite & 
Cia, de Bel6m. 

(50) APP, 11 de janeiro de 1906; 21 de janei 
ro de 1906. Para uma completa exposi- 
qao das reivindicagoes do Amazonas vis-i- 
vis as do Acre, ver BARBOSA, O direito 
do Amazonas ao Acre Septentrional. 

(51) APP, 6 de janeiro de 1906; 2 de margo 
de 1906. 

lia Nery, e a ala paraense possui'a mais 

aliados no Congresso. Nessa mesma linha, 

contratar Ruy Barbosa como porta-voz 

nao foi necessariamente a mais sabia deci- 

sao do Amazonas - apesar de todo seu 

talento e presti'gio, o poli'tico baiano ain- 

da sofria em virtude de sua desgraga como 

Ministro das Finangas durante o Encilha- 

mento, e estava perpetuamente enredado 

em disputas com Pinheiro Machado e 

outros poh'ticos poderosos(52). 

Finalmente, o mais serio impedimento 

para o esquema amazonense de anexagao 

do Acre foi o interesse do proprio gover- 

no federal. No processo de obtengao do 

Acre, a administragao Rodrigues Alves ha- 
via gasto 126.000 libras para adquirir o 

controle do Sindicato Boliviano e 2 mi- 

Ih5es de libras para indenizar a Boh'via, e 

havia concordado em financiar a constru- 
gao de uma linha ferroviaria que ligaria o 

distrito de Beni com o trecho navegavel 

do Rio Madeira. Naturalmente o governo 

brasileiro esperava obter retornos diretos 

de um investimento tao gigantesco, e a 

mais obvia fonte de renda era a receita 

proveniente de exportagoes, que seria ar- 

recadada caso o Acre se tornasse um terri- 

torio federal^S). Assim, no final, a posi- 

gao paraense triunfou — devido, em gran- 

de parte, a sua compatibilidade com as 

necessidades do governo federal. 

O novo status do distrito do Acre 

foi um imediato ah'vio para a vida comer- 

cial de Belem. Segundo o consul norte- 

americano, o Acre ja estava produzindo 

7.000 toneladas de borracha por ano, das 

quais se esperava (corretamente) que 

5.000 fossem exportadas a partir de Be- 

lem. Adicionalmente, '*5.000 toneladas de 
borracha valem cerca de $ 9 milhoes, e 

(52) Para uma discussao acerca do papel "dila- 
cerante" de Ruy na polftica nacional, vet 
PANG, Eul-Soo, Bahia, p. 166. 

(53) DUSCP, RG 59 (roll 8, vol. 10), 10 de 
maio de 1904. Segundo o consul Aymd, 
o Acre tornou-se um territorio federal 
"muito para desgosto do Amazonas". 
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sera visto, portanto, que isso significara 

um consideravel incremento as atividades 

comerciais desta cidade, as quais tem de- 

clinado muiti'ssimo nos.ultimos anos"(54). 

E assim foi, de fato. De 1905 em diante, 

pelas do Acre constitui'ram quase um ter- 

go das exportagoes de borracha de Bel6m, 

e a contribuigao desse territorio, combina- 

da com a crescente produgao nos vales 

paraenses rio aqima, permitiu ao porto do 

Para manter o passo com a cidade de 

Manaus e ate mesmo ultrapassa-la ocasio- 

nalmente como centro exportador. 

0 comercio do Acre tinha outros efei- 

tos salutares sobre o setor comercial de 

Belem, os quais nao sao revelados pelas 

estati'sticas de exportagao isoladamente. 

Sem o Acre, o Para teria sido praticamen- 

te exclui'do do comercio rio acima, e fi- 

nalmente deixado de ser o centro da rede 

de aviamentos, apesar da vantagem geogra- 

fica natural de Belem. O acesso ao territo- 

rio do Acre nao so forneceu aos aviadores 

paraenses milhares de novos clientes, mas 

tambem tornou praticavel continuar a dis- 

tribuir aviamentos no Amazonas. E verda- 

de que tal arranjo trazia alguma inconve- 

niencia, ja que as casas comerciais tinham 

que abrir filiais em Manaus para "receber" 

a borracha; mas a expansao das operagoes 

valia o tempo, esforgo e capital, contanto 

que a parte dos negocios relacionada com 

as importagoes continuasse a ser transacio- 

nada em Belem(55). 

Estati'sticas de importagao referentes 

aos anos de apogeu do boom confir- 

mam o argumento de que Belem manteve 

sua preeminencia no comercio de avia- 

mentos. Em 1908, o valor das mercado- 

rias estrange!ras registradas em Be- 

lem (36.709 contos) foi quase duas vezes 
maior que o das registradas em Manaus 

(19.299 contos), e mesmo esses numeros 

(54) Ibid. 

(55) FN, 14 de fevereiro de 1901; Para Still 
Leads in Rubber, |RW, 1 de janeiro de 
1902, p. 125. 

subestimam acentuadamente o papel do 

Para como principal centro fornecedor da 

Amazonia. AI6m das mercadorias estran- 

geiras e dos bens produzidos localmente, 

entre um quarto e um tergo das "importa- 

goes" amazonicas eram provenientes de 

outras partes do Brasil, incluindo grandes 

quantidades de farinha de mandioca, agu- 
car, cachaga, charque, cafe e outros itens 

que figuravam com destaque nos 

aviamentos regulares(56). Uma pequena 

parcela desses bens, particularmente a 

mandioca proveniente do Maranhao, ia di 

retamente para Manaus, mas, de resto, Be- 

lem possui'a quase um monopolio do co- 

mercio costeiro, e por razoes obvias. En- 

quanto um navio estrangeiro, americano 

ou europeu, podia ter certeza de retornar 

com valiosa carga se fizesse a compridi'ssi- 

ma viagem ate Manaus, tal nao era o caso 

para as embarcagoes domesticas, ja que a 

Amazonia exportava somente insignifican- 

tes quantidades de borracha e pouqui'ssi- 

mas outras mercadorias para o resto do 

Brasil. Portanto, Belem tendia a ser o por- 

to de escala final para o comercio costei- 

ro, e por razoes obvias. 

Embora, no computo final, a parcela 

de Belem nas exportagoes regionais de 

borracha houvesse diminui'do consideravel- 

mente, a capital paraense agarrou-se tenaz- 

mente a sua primazia nas atividades co- 

merciais da Amazdnia. Apos a batalha de 

uma decada com Manaus, a cidade de 

Belem emergiu, ligeiramente ensanguenta 

da, mas certamente nao derrotada. Pot 

volta de 1910, sua populagao havia au- 

mentado para quase 250.000, mais que o 

dobro da de Manaus, e sua taxa de cresci- 

mento nao mostrava sinais de arrefecimen- 

to. Era tambem a unica cidade amazonica 

a desenvolver um setor manufatureiro dig- 

no de nome, produzindo bens de consu- 

(56) Par5 (Estado), Relatbrio. . . pelo. . . Pi- 
canpo Diniz, 1910, p. 14-15; SANTOS, 
Histbria Econdmica, p. 130-32. A compo- 
siipao das "importagoes" domesticas pode 
ser discernida atrav^s dos manifestos de 
carga publicados na imprensa diSria de 
Bel6m. 
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mo, tais como cerveja, cigarros, alimentos 

industrializados, sabao, fosforos e roupas 

para o mercado local^?), n0 setor vare- 

jista, lojas de nomes exoticos como "Casa 

Africana", "Aux 100.000 Paletots" e a 

"Casa Pekm" ofereciam toda sorte de ar- 

tigos de luxo imaginaveis. E, na esfera 

cultural, Belem ostentava nao apenas um 

teatro h'rico, mas tamb^m seis cinemas, 

um conservatorio musical, varios jornais 

(57) Para um estudo detalhado do setor indus- 
trial de Bel^m durante o im'cio do perfo- 
do de declmio, ver Par^ (Estado), Relat6- 

literarios e algumas das mais impressionan 

tes obras de arquitetura do Brasil. Ao 

longo dos anos, a cidade de Manaus, tao 

curiosamente deslocada em seu meio, tern 

sido uma fonte muito maior de fascmio 

para historiadores e jornalistas; entretanto, 

por toda a fase do boom, Belem mante- 

ve-se como principal centre urbano da 

Amazonia. 

. . ., rio do Director da Fazenda Publica Dr. 
Jose Carneiro da Gama Matcher, 1918 
anexo n.0 4. 
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