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R E S U M O 

Pairtiinj(Jo da oomstajta^ao -die quie em Sao PatQo a expansSo cafeeina e a 
origem idla itrudUiStria fooiam panties de am mesimo processo e tendo-se em 
conta o Hato de qaie em Minas o oafe ftambem foi a base de sluia viida ecomo- 
mica duramte latrgio perlodo) tteotaremjos langar algamas lazes sobre a cafel- 
oultodi^, a niddstria e a relaQao en/tre ambats em Minas Gerls buscando real- 
gar as suas especlficidades. 

A analise teira como eixo cenrtnad o processo de aeamalagao de capital 
na oafeioultura mlnedjna vLsarudo oapttan, princip^almeinite, quais eram as reals 
posBibilidades de expansao dessa ©conomia no inicio do seculo e o exame, 
Mmitado, das imiadancas nas relagoes de produgao 

A nogao de complexo economico formaliada por Wilson Cano e utiliza- 
da ooirnio instrumenlto auxaliar de anaMse e e atnaves dela que piroourair-se-a 
inidioar qual teria sdo o poder da cafeicuiltara mineim de es/timulair outiros 
setores da iatividade economica, noitadamjente o chamado Segmento Urbano 
do complexo cafeeiro idestaxaando-se a comemallifcEw?ao do cafe. 

1. INTRODUQAO 

Ao analizar o processo de fiormaQao e desenvolvimento da eco- 

nomia capitalista de Sao Paulo, Wilson Cano lanqa mao de uma 

ideia que nos parece muito importante. Diz ele: "Quando se 
tenta compreender o processo dinamico de crescimento de uma 
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economia, torna-se absolutamente necessario analisar que partes 

principals a compoem, como atua cada uma delas nesse processo 

de crescimento, e que graus e tipo de inter-relacionamento en- 

tre elas possibilita o surgimento de um conjunto economico. A 

esse conjunto de atividades — sobre o qual incide um certo nume- 

ro de variaveis independentes ou nao do conjunto — creio que se 

Ihe opde chamar de complexo econ6mico,,(1). 

A ideia do complexo economico permite que se estabeleqa 
uma melhor organiza^ao acerca daquilo que e mais relevante pa- 

ra o entendimento da formaqao e expansao de uma determinada 

economia. Ao explicita-la mais detidamente Cano coloca que 

dentre seus diversos componentes, um complexo "conta com uma 

atividade que e a principal e predominante...',(2). Em Minas, co- 
mo em Sao Paulo, em um determinado momento o cafe represen- 

tou a principal atividade economica. Mas as semelhanqas entre as 
duas economias, possivelmente, nao irao alem do fato de ambas 

haverem possuido a vida economica baseada no cafe. O com- 

plexo cafeeiro paulista numa dinamica, o mineiro noutra. No 

momento nos limitaremos a indicar onde poderiam estar situa- 

das algumas das particularidades do complexo cafeeiro de Mi- 
nas, e que, numa medida ou noutra, determinaram um certo ti- 

po de desenvolvimento de economia desse Estado. Trata-se, por 

tanto, de uma tentativa inicial de se apontar algumas possiveis 

especificidades do complexo cafeeiro em Minas (se e que real- 

mente chegou a existir). 

Retomemos, entao, os passos seguintes da elaboraQao da 

ideia do complexo cafeeiro desenvolvida por Cano. Ele destaca 

entre seus principals componentes os seguintes(3): 

1) "A atividade produtora do cafe"; 

2) a produ^ao de alimentos e materias-primas desenvolvida 

dentro e fora da propriedade cafeeira, configurando no segundo 

caso "a agricultura que produz essencialmente para mercado"; 

3) a atividade industrial visa pelo menos em tres segmentos: 
f<um, representado pela produ^ao de equipamentos de beneficia- 

(1) GANO, Wilson, Raizes da concentra^ao industrial em Sao Paulo, Di- 
fel, 1977, pg. 17. 

(2) Idem, pg. 20. 

(3) Idem. pgs. 20-21. 
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mento de cafe; outro pela importante industria de sacarias de ju- 

ta para a embalagem do cafe, e o terceiro, representando os de- 

mais compartimentos produtivos de industria manufatureira../'; 

4) a forma^ao de um sistema ferroviario; 

5) ua expansao do sistema bancario"; 

6) o comercio de exporta^ao e importaqao; 

7) uo desenvolvimento de atividades criadoras de infra-estru- 

tura portos, armazens, transpoirtes urbanos e comunicaqbes — bem 

como daqueles inerentes a propria urbanizagao, como o comercio, 
por exemplo"; 

8) por ultimo, a "atividade do Estado, tanto do governo fe- 

deral como do estadual, principalmente pela otica do gasto 

publico^4). 

Como se ve, a analiise do complexo cafeeiro requer estudos 
sobre os mais variados setores da atividade economica. No caso 

de Minas Gerais, se tomarmos elemento por elemento, concluire- 

mos que pouco ou quase nada se sabe a respeito de cada um deles. 

Esse^nao e o quadro que )se verifica para SaoPaulo. Sua historia 

economica, talvez em todos os seus principais aspectos, ja e razoa- 

velmente conhecida. Isso permitiu um grande avanqo, sobretudo, 
na determinagao das ligaqoes entre o cafe e a expansao de outras 

atividades como a bancaria, a industrial, etc.. 

Para se responder ate que pointo o cafe determinou o desen- 

volvimento geral da economia mineira necessitamos, antes de mais 
nada, de estudos que procurem oaptar os distintos momentos de 

atividade cafeeira (no campo e na cidade) e seus efeitos sobre o 

restante da economia. 

Por exemplo, nao existem estudos sobre a implantaqao da ex- 

pansao ferroviaria associada a acumulagao cafeeira em Minas. 

Desconhece-se a extensao do envolvimento direto e indireto do 
capital cafeeiro neste setor. Se, por um lado, sabe-se que as fer- 

rovias mineiras eram francamente* deficitarias, por outro, nao se 

(4) Alem desses comporuentes do complexo, Cano ainda acresoeruta algu- 
maa variaveis (pg. 20) que atuam sobre ele oomo o moyimento imi- 
gratorio, o capital externo, as politicas monetdra, oambial, tarifa- 
ria, etc. 
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conhece o mais importante, ou seja, as causas desses constantes 
deficits. Entretanto esse proiblema parece estar diretamente rela- 

cionado a inser^ao dessas ferrovias numa regiao que, como vere- 

mos, tinha fraco dinamismo, precarias bases de acumula^ao e in- 

cipiente desenvolvimento capitalista. Alias, nao foi outro o desem- 

penho das ferroivias no Vale do Paraiba e no Nordeste. Vale di- 
z.er, poucas chances teriam para operar em bases capitalistas efi- 

cientes. 

O governo — tanto do Estado quanto da Uniao — era cha- 

mado a intervir com freqiiencia nesse setor. Em 1902, por exem- 

plo, todas as ferrovias do Estado se achavam controladas e ou 

administradas por ele: pelo Governo do Estado, a Leopoldina, a 

Oeste de Minas, a Sapucai, a Bahia e Minas, a Muzambinho, a 

a Central, a Minas and Rio, a Muzambinho e o segmento mineiro 

Cataguases, a Joao Gomes a Piranga e a Paraopeba e, pela Uniao, 

da Mogiana, eiste, apenas administrado(5). Ate aquela data a ul- 

tima intervenqao se verificara nas estradas de ferfro Cataguases e 

Joao Gomes a Piranga em 1900(6). Para Minas Gerais, nesse par- 

ticular, se aplicava inteiramente a observaqao de que "ao< contra- 

rio do que ocorreu com maior parte das ferrovias nas demais re- 

gimes brasileiras, as implantadas em Sao Paulo possuiam um pa- 

drao de eficiencia contribuindo popderosamente para a expansao 

do processo deacumulagao do proicesso"0). 

Em 1910 Sao Paulo contava com 20 ferrovias. Somente 3 eram 

de propriedade do Governo (2 do governo federal e 1 do estadual) 
e 1 do capital estrangeiro, sendo que as 16 restantes pertenciam ao 
capital nacional privado(8). R por demais conhecida a ampla arti- 

culagao do capital cafeeiro paulista com esses empreendimentos, 

notadamente com a Mogiana e a Paulista. Ate essa data o capi- 
tal investido nas ferrovias ultrapassava largamente todos ois capi- 

(5) Memsiagem diirigidja pelo Vice-Presidente ido Esltado Dr. Joaquim Can- 
dido da Oosta Sana ao Copginesao Minediro, 1902. Impmnsa Oficial do 
Estado de Minas Gerais, 1002, pg. 35. Ulma detalhada apresenta^ao 
sobre o parquie ferroviario nacional em 1907 pode ser encontnaida no 
Censo daquele amo. Villela e Suzigan (pgs. 392/404) abordam iguial- 
raeinte a situaqao do parque ferrovlartio assim como o piroblema de 
irutervenqao estaital nesse setor. 

(6) Mensagem diirigida pelo Presdidente do Esltado Dr. Francisco Silvia- 
no Birandao ao Congresso Mineiro, 1901. Imprensa Oficial do Estado 
de Minas Oeraiis, 1901, pg. 26. 

(7) CANO, Wilson, op. cit, pg. 50. 

(8) Idem, pg. 52. 
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tais empregados na industria de transformagao do Estado de 

Sao Paulo. Nesse penodo, esse setor desempenhou um impoirtan- 

te papel no tocante as perspectivas de diversificagao das possibili- 
dades de inversao dos lucros obtidos com o cafe. Mais uma vez 

recorrendo a Wilson Cano assinalamos com ele que as ferrovias, 

alenu de transferirem economias externas e diminuirem os custos 

dos cafeicultores, passavam a ^cumprir dois importantes papeis. 

Um, por se tornar uma nova e rentavel oportunidade de inversao 

a parcelas do excedente gerado pelo complexo cafeeiro, tornando- 

se destino para parte desses capitais; outro, refere-se a sua lucra- 

tividade alta, que I'he confere o carater de origem de novos capi- 
tais que permite muma nova ampliaqao do excedente do com- 

plexo"(9). 

Como ja foi assinalado anteriormente, as condi(;6es de parti- 
cipaqao desse importante segmento do complexo cafeeiro no pro- 

cesso geral de expansao da economia mineira infelizmente sao 

muito pouco conhecidas. 

Mas nao se esgotam ai as lacunas que impedem o exame inte- 

grado dos componentes do complexo cafeeiro em Minas e, conse- 

qiientemente, as possibilidades de analiise de seu funcionamento 
global. A atividade do setor bancario no periodo em foco tambem 

nao e conhecida. Sabe-se, por exemplo, que o empreendimento 

bancario de maior expressao no penodo — Banco de Credito Real 
de Minas Gerais — foi criado em Juiz de Fona ainda em fins da 

decada dos oitenta do seculo passado. Entretanto, ignora-se, nao 
so em que medida o capital cafeeiro participou desse empreendi- 

mento, mas tambem aspectos ligados a politica de expansao ado- 

tada por esse banco, quais setores da economia ele financiou, como 

evoluiu a estrutura de seus ativos, a proporqao entre o capital 

proprio e o de terceiros, etc.. A analise de informaqoes dessa na- 

tureza permitiria o esclarecimento do relacionamento do cafe com 
o proprio desenvolvimento do capitalismo em Minas. 

Intimamente vinculada com a atividade bancaria surge a 
questao das atividades comerciais. Principalmente a comercializa- 

gao do cafe mineiro. A respeito dela arriscaremos algo mais adian- 
te, mas, podemios antecipar que tambem sobre esse assunto pouco 

se sabe. O mesmo ocorre com o proprio processo de implantaqao 

(9) Idem, pg, 53. Nesta meemia obra sao dadias injforimiEioes adlcioniais bo- 
bre o momtaotje do capital investdido nas ferrovdiais e cotejaclo com o 
capital invesitido na inddsitoiila. 
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de industrias. Em que condigoes ele se deu, qual a origem dos ca- 

pitals investidos nesse setor, que tipo de industria se instalava, 

qual o seu porte, seu grau de concentraqao, etc., todas essas e ou- 

tras mais sao questoes a espera de resposta. Isto contrasta com o 

que ocorreu e ocorre em Sao Paulo. Por isso mesmo pode-se la 

avanqar consideravelmente no entendimento da vinculaqao entre 
o cafe e a industria. A participagao da burguesia cafeeira paulis- 

ta em varies empreendimentos industriais e bem conhecida, sao 

inumeros os casos que a comprovam, nao so a participagao direta 
do cafe na industria, mas tambem a participaqao indireta via sis- 

tema bancario. Em suma, para Sao Paulo se conhece, nao apenas 
as incursoes de sua burguesia cafeeira por outros ramos da ativi- 

dade economica, mas tambem a propria origem da burguesia in- 

dustrial. 

Com relaqao a Minas Gerais, o que se sabe na literatura cor- 
rente, e que foi justamente na Zona da Mata, ou seja, na princi- 
pal regiao cafeeira do Estado, que se desenvolveu ate aproximada- 

mente 1930, o seu principal nucleo industrial (sobretudo no Muni- 
cipio de Juiz de Fora que os mineiros orgulhosamente passaram 
a chamar de ^Manchester Mineira"). 

Como ja dissemos, os investimentos diretos de cafeicultoircs 
paulistas na industria foram muitos. Por exemplo, uma das maio- 
res fabricas de toda industria em Sao Paulo em 1907 era uma tex- 
til que produzia sacarias de juta. Pertencia a Alvares Penteado e 

foi instalada em 1889 "com capitais provenientes de sua fazenda 

de cafe Do mesmo modo a Cia. Mecanica e Importadora de Sao 

Paulo e a Fabrica de Tecidos Votorantim, respectivamente a 

maioir industria mlecanica,, e a 'segunda mais importante fabrica 
textil de Sao Paulo , foram fundadas (no fim do seculo passado) 

por capitalistas cujos recursos provinham de suas fazendas de 

cafe, ou de bancos fundados pelos proprios fazendeiros"^10^. E as- 

sim ocorreu com varies outros empreendimentos, todos eles de 

expressive peso nessa fase inicial da fiorma^ao industrial paulista. 
A vinculaqao do cafe nao apenas com a industria mas tambem com 

outras atividades atingiu tal ponto, que podemos afirmar que em 
Sao Paulo existiu um processo de acumulagao diversificada do ca- 
pital cafeeiro. Quanto a existencia ou nao de alguma coisa nesse 

sentido em Mimas Gerais, ficaria a indagaqao. Mais adiante ten- 
taremos abordar alguns aspectos da industria em Minas no ini- 
cio do seculo. ; 

(10) Idem, pgs. 81 e 147. 
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Seguindo a ideia do comiplexo cafeeiro, com os seus respecti- 

vos componentes tal como enunciamos ha pofuco, podcmos cons- 

tatar que, alem da produgao de alimentos e materias-primas. res- 

tam por examinar o desenvolvimento daquelas atividades criado- 

ras de infra-estrutura (transportes, comiinicaQoes, etc.) e a ativi- 

dade do Estado (especialmente alguns aspectos de politica econo- 
mico-finanoeira do governo de Minas). Acreditamos que somente 

agora, a partir do surgimento de alguns recentes trabalhos, ainda 

em andamento, e que esses pontos poderao ser abordados de for- 

ma mais satisfatoria. Nosso esforqo enquadra-se, ainda que de 

forma nao aprofundada, na tentativa de contribuir para posterior 
configuraqao de um quadro mais amplo da evoluqao historica da 

economia de Minas Gerais. 

Vejamos a seguir alguns triaqos que certos elementos do com- 

plexo assumiram em Minas Gerais. Abordaremos questoes relacio- 

nadas a atividade nuclear produtora de cafe, a sua comercializa- 

(;ao e a industria que se implantava. As referencias dizem res- 

peito as duas primeiras decadas desse seculo. 

2. ACUMULAgAO CAFEEIRA E DESENVOLVIMENTO 

CAPITALISTA 

A partir de 1819 o cafe surge pela primeira vez em volume 

apreciavel no quadro das exportaqSes da capitania de Minas Ge- 
rais. Segundo Taunay ja se exportavam naquele ano 9 707 arro- 

bas de cafe, das quais 9 256 provinientes de Matias Barbosa, 

municipio localizado quase na divisa com o Estado do Rio, pro- 

ximo a Juiz de Fora. Nos ultimos anos coloniais essa exporta- 
<;ao cresceu rapidamente, atingindol 15 400 arrobas em 1820, 22 000 

em 1821 e 28 900 em 1822(11) 

As plantaqoes de cafe se desenvolviiam principalmente na 

fronteira de Minas com o Rio de Janeiro. A partir dos anos vin- 

te do seculo passado, os lugares de maior produqao, alem do ja 

citado municipio de Matias Barbosa, eram Mar d'Espanha, Rio 
Preto, Porto Novo do Cunha (Alem Paraiba) e Pomba. Nao 

(11) ALTVTM, Socrates, in: Minas e o Bicentenario do cafeeiro no Brasil, 
1727-1927, Belo Horiaonlte, Imipreaisa Oficial, 1929. 
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se afastavam muito para dentro de uma faixa relativamente es- 

treita, na vertente esquerda do Paraiba. 

De 1829/30 em diante o algodao cede o primeiro lugar, nas 
exporta^oes mineiras, ao cafe, situando-se este em torno de 

81 000 arrobas. Poucos anos mais tarde, por volta de 1837/38, o 

total de cafe exportado ja ultrapssava a casa das 200 000 ar- 

robas(12) 

Esse vigoroso aumento das exportagoes poderia ser explicado 

pela atuaqao simultanea de pelo menos tres fatores decisivos: facil 

acesso a terras apropriadas ao cultivo, abundancia de braqos que a 
mineraQao dispensara e os elevados pre^os atingidos pelo cafe. 

As cotaqoes alcanqadas por esse produto, alem de altas, se- 

riam satisfatoriamente remuneradoras; esse acentuado aumento 
das exportaqoes se deu, pelo menos ate a decada de 1860, em um 

quadro de precanssimas condiqdes de transporte que oneravam 

sobremaneira o custo de produqao do cafe. O seu transporte, exe- 

cutado por meio de tropas de mulas era, nao so arricado mas, so- 
bretudo, dispendioso(13). Ate 1860 gastava-se cerca de 30 dias em 

uma viagem de ida e volta entre Santo Antonio do Paraibuna 
(Juiz de Fora) e o Rio de Janeiro(14). 

O crescente ritmo da demanda internacional acompanhada pe- 

la expansao do plantio, requeria a continua abertura de novas 
terras. A conseqiiencia imediata se daria em termos de um agra- 

vamento dos custos de transportes exigindo uma busca de solu- 

<;ao para o problema. Tal como ocorrera no Vale do Paraiba flu- 

minense e, mais tarde, em Sao Paulo, ela estaria necessariamente 
na ferrovia. A importancia delas para a economia cafeeira era 
muito grande. Taunay chegou a estimar que o preqo do transpor- 

te pelo trem seria seis vezes inferior ao das tropas de mulas(15). 

(12) ALVTN, Aristoteles, Confrontos e Dedu^oes, in: Mimas e o Bice n tern- 
rio do cateeiro no Bmsil, 1727-1027, pg. 80. 

(13) Dentre outros, Emilia Viotiti da Costa, (Da Senzala a Colonia) nos 
fornece um relaito minucioso sobre os riscxjs e os custos dessa aventura. 

(14) ALVIN, Socrates, Projeca-o econdmica e social da lavoura cafeeira em 
Minas, in: Minas e o Bicentenario do cafeeiro no Brasil 1727-1927, 
Belo Holrlzonte, Impremsa Oficial, 1029, pg. 62. 

(16) TAUNAY, A, Historia do Cafe no Brasil, Rio idle Janeiro, Departaimen- 
to Nacional do Cafe, 1939-1943, vol. 4, 405-406. 
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Umia vez solucionado o problema dos transportes, a expansao 

da produ^ao prossegue firmemente. A media de exportaqao do 

decenio 1871/80 esteve em torno de 2,5 milhoes de arrobas, sendo 

que numa safra excepcional como a de 1878/79 chegou-se a ex- 
portar mais de 4 milhoes de arrobas(16h 

Desse sumario quadro traqado ate agora podemos perceber 

que oi movimento de expansao do cafe na Zona da Mata mineira 

coincide cronologicamente com aquele verificado no Vale do Pa- 

raiba fluminense. Coincide tambem com a expansao do cafe pelo 

norte paulista (Barreiro, Areias, Bananal, Jacarei, Taubate, 

etc.)^, regiao que tambem integra o Vale do Rio Paraiba. 

Minas Gerais nunca chegou a ocupar o primeiro lugar na pro- 

duQao cafeeira no Brasil(18). No periodo em que sua produqao 

apresentou um crescimento bastante vigoroso — decadas de 1850, 

60 e 70 — o ritmo de expansao da produqao fluminense era ainda 

maior. O Rio de Janeiro era, de longe, o primeiro produtor, Minas 

o segundo, enquanto Sao Paulo "corria por fora", mas se apro- 

ximava rapidamente dos popnteiros. A expansao do Rio, como 

mostrou Stanley Stein, fora tao violenta, promovera uma incor- 

poraqao e comsequente desgaste die terras de tal ordem, que a ra- 
pida exaustao da cultura era algo mais ou menos inevitavel. An- 

tes do fim do seculo passado chegava sua decadencia; a expansao 

cessa e a produtividade dos cafeeiros cai vertiginosamente, Em 
Minas ainda havia espaqo e folego para o prosseguimento da 

marcha. Contudo, nao com a vitalidade necessaria para que a li- 

deranqa fosse atingida. Sao Paulo, numa verdadeira "atropelada" 

avisa que o primeiro posto dentro em breve sera sen. E a partir 

(16) ALVIN Ajristtfteles, op. cit., pg. 81. 

(17) COSTA, Emiliia Viotti dla, Da Senzala a Colonia, Siao Paulo, Difusao 
Burop&a, 19G6, pg. 68. 

(18) Na verdjade, quanido dizetnos Minas, estaimos nos referindo partdcular- 
mente k Zoom dia Mata. Dumnte o seculo passado ate as tres prinnei- 
ras decadas do atual, essa regiao respondia pela quase toitalidade da 
produgao cafteeina de Minas. Estima Rodolpho Jacob (Minas Gerais 
no XX,0 Seculo, pg. 52) que a produgao dia Mata repnetsentava mais de 
2/3 'da produqao total por volta de 1008. Oorutudo, esta estlmativai pa- 
rece substdlmar a impoittancia da pnoduqao da Mata no total Mlnei- 
ro. De acordo oom Tauniay (op. cit., v. 10, pgi. 242) o total do cafe 
mineiro exportado por Santos que comerclalizava a producao do Sul 
de Mimas — foi de 502 000 e 1 200 000 arrobas em 1894 e 1898 respec- 
tivamente. Isso representava apenos 8 e 15% do total de exportagao 
mineira nesses anos. 
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TABELA I. 

EXPORTAgAO MINEIRA DE CAFfi (1876-1915) 

(MIL ARROBAS) 

ANO QUANTIDADE ANO QUANTIDADE 

1876 2 000 1896 7 100 

1877 2 600 1897 9 800 

1878 2 400 1|898 8 500 

1879 4 090 1899 9 200 

1880 2 800 1900 6 600 

1881 5 300 1901 12 500 

1882 4 100 1902 11 800 

1883 5 600 1904 8 600 

1884 3 500 1903 12 400 

1885 5 300 1905 8 000 

1886 5 700 1906 9 500 

1887 4 900 1907 10 600 

1888 5 000 1908 9 800 

1889 4 600 190(9 11 100 

1890 3 800 1910 7 900 

1891 6 300 1911 6 800 

1892 6 400 1912 8 800 

1893 5 100 1913 10 100 

1894 5 800 1914 8 800 

1895 6 700 1915 9 300 

Fonte: a) Dados de 1876 a 1880, 1908 e 1915 foram retirados de 

Aristoteles Alvim, Confrontos e Deduqoes em Minas e 

Bicentenario do Cafeeiro no Brasil, 1727-1927, Belo 

Horizonte, Imprensa Oficial, 1929. 

b) De 1881 a 1896 foram retirados de uma tabela apre- 

sentada na "Mensagem Dirigida pelpo Presidente do 

Estado Dr. Wenceslau Bras ao Congresso Mineiro no 

ano de ^lO'', Belo Horizonte, Imprensa Oficial, 19ip. 

c) Para os anos restantes, os dados foram coligidos a par- 

de Provincias. 

OBSERVAgOES: 

1) Todos os dados de Mensagens Presidenciaiis foram 

convertidos de quilos para arrobas e arredondados. 

2) Embora Taunay (Cap. XXV, vol. Ill) critique os da- 

dos de Aristoteles Alvim, verificamos que, sempre 

que possivel esise autor recorreu a dados de Mensa- 
gens Presidenciais. 
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da segunda metade dos anos 80 sua hegemonia na produqao cafe- 

eira ja e incontestavel. 

A partir das Tabelas I. e 11. podemos inferir inicialmente que 

em meados da decada de 1870 a capacidade produtiva das econo- 

TABELA II. 

EXPORTAgAO PAULISTA DE CAFfi (1876-1915) 

(MIL ARROBAS) 

ANO QUANTIDADE ANO QUANTIDADE 

1876 2 900 1896 20 400 

1877 2 600 1897 24 600 

1878 3 900 1898 22 300 

1879 4 700 1899 22 800 

1880 4 600 1900 3i aoo 

1881 5 400 1901 40 600 

1882 6 800 1902 33 400 

1883 Ua 7 800 1903 25 500 

1884 7 400 1904 ^ 29 700 

1885 6 600 1905 / 27 900 

1886 10 300 1906 61 500 

1887 10 300 1907 ' 28 800 

1888 10 400 1908 38 100 

1889 9 100 1909 45 900 

1890 11 600 1910 ' 32 400 
1891i 14 600 1911 39 800 
1892 12 800 1912 34 300 
1893 6900 1913 ^ 43 400 

1894 15 900 1914 37 900 
1895 18 800 1915 46 900 ^ 

Fonte: a) Dados sublinhados foram extraidos de Taunay, His- 

toria do Cafe no Brasil, volumes VI (pgs. 335-358) e 
XI (pgs. 15-30 e 31). 

b) Os demais foram obtidos em : Brasil, Departamento 

Nacional do Cafe, Anuario Estatistico de 1938, Rio 

de Janeiro, 1958, pg. 264. : .... 
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mias cafeeiras mineira e paulista deveria ser bastante semelhante. 
Em que pese o fato de um ou poucos anos nao fornecerem uma 

base segura para com;para<;ao, dada a extrema instabilidade da 

safra cafeeira, que sofria grandes oscilaQdes de ano para ano — 

podemos observar que entre 1876 e 1881 a distancia entre as ci- 

fras exportadas pelos dois Estados nao e muito acentuada, embora 

Sao Paulo ja estivesse a frente. Ha ocasioes em que os numeros 

se lacham bem proximos (1879-1881), chegando mesmo a se igua- 

larem em 1877. Ao se iniciar a decada dos 80, entretanto, a base 

produtiva de ambas as economias ja se diferencia consideravel- 
mente, tendo em vista a notavel expansao do plantio paulista que 

se dera a partir de 1876(19) 

TABELA III. 

EX PORT AQ AO MINEIRA — MRDIA M6VEL (5 ANOS) 

(MIL ARROBAS) 

ANO QUANTIDADE ANO QUANTIDADE 

1J878 2 700 1896 7 600 
1879 2 700 1897 8 300 

1880 3 700 1898 8 200 

1881 4 300 1899 9 300 
1882 4 200 19QCI 9 700 

1883 4 800 1901 10 500 
1884 4 800 1902 10 400 

1885 5 000 1903 10 700 

1886 4 800 1904 10 Opp 

1887 5 100 1905 9 800 
1888 4 800 1906 9 300 

1889 4 900 1907 9 800 

1890 5 200 1908 9 800 
1891 5 200 1909 9 2500 
1892 5 500 1910 8 900 

1893 6 000 1911 9 000 

1894 6 20p 1912 8 500 

1895 1913 

Fonte: Tabela I. 

(19) CANO, Wilson, op. cit. pg. 41. 
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TABELA IV 

EXPORTAgAO PAUL! ST A — UtBIA M6VEL (5 ANOS) 

(MIL ARROBAS) 

ANO QUANTIDADE ANO QUANTIDADE 

1878 3 700 1896 20 400 
1879 4 200 1897 21 800 
1880 5 100 1898 24 400 
1881 5 900 1899 28 400 
1882 6 400 1900 30 200 
1883 6 800 1901 30 800 
1884 7 900 1902 32 300 
1885 8 5 OP 1903 31 400 
1886 9 000 1904 35 600 
1887 9 300 1905 34 700 
1888 10 300 1906 37 200 
1889 11 200 1907 40 400 
1890 11 700 1908 41 300 
1891 11 000 1909 37 000 
1892 12 400 1910 38 100 
1893 13 800 1911 39 200 
1894 15 000 1912 37 600 
1895 17 300 1913 40 500 

Fonte: Tabela II. 

E e precisamente a partir dai que suas trajetorias indicarao 

ritmos de crescimento profundamente distintos. As Tabelas III., 

IV., V e VI. ilustram essa situagao. As extremas variaqoes em sa- 

fras sucessivas indicadas nas Tabelas I. e II. refletem alteragoes 

de curto prazo no rendimento por arvore, enquanto que o aumen- 

to na produqao ao longo de todo o periodo (1876-1915) indica um 

crescimento no numero total de arvores produtivas. Isto e, uma 

expansao da base produtora. Com esse objetivo, elaboramos as 

Tabelas III. e IV., onde uma media movel de cinco anos foi compu- 

tada para as series de tempo, visando com isso, minimizar os efei- 
tos ciclicos de produ<;ao. 

Entre os quinqiienios 1876/80 e 1881/85, Minas crescia sua 

produqao em 77,7%, acompanhando de perto a expansao paulista 
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que fora de 83,7% (Tabela VI.)- A deoada de 1880 entretanto, se- 

ria crucial para o distanciamento da produqao e da capacidade pro- 

dutiva de ambas as economias(20b 

Tomandcnse os quinqiienios de 1881/85 e 1886/90, vemos que a 

produqao media de Minas para os dolis periodos e a mesma: 4,8 

milhoes de arrobas sendo, portanto, nulo seu crescimento (Tabe- 

la V.). Enquanto isso a produqao paulista para o mesmo perkMo 

crescia em 51,4% (Tabela VI.). 

A partir dai, nao so o ritmo de crescimento das duas econo- 

mias sera acentuadamente diverso, como tambem se agravara a 

diferenqa entre suas bases de acumulaqao. 

No quinqiienio 1881/85 a produqao media de Minas Gerais 

era de 4,8 milhoes de arrobas, enquanto a de Sao Paulo 6,8 mi- 

lhoes. No seguinte, aquela permaneceria a mesma e esta saltaria 

para 10,3 milhoes de arrobas. Essa distancia se aprofundaria cada 
vez mais, chegando a ser de 9,8 para 41,3 milhoes de arrobas no 

periodo 1906/10. 

TABELA VI 

Crescimento da Produqao (%) 

Quinqiienios Minas Sao Paulo 

Do 1.° para o 2.° 

Do 2.° para o 3.° 

Do 3.° para o 4.° 

Do 4.° para o 5.° 

Do 5.° para o 6.° 

Do 6.° para o 7.° 

Do 70 para o 8.° 

77,7 

0,0 

27,0 

33,4 

30,4 

- 8,4 

- 11,2 

83.7 

51.4 

33,9 

76.8 

28,6 

31.5 

1,9 

FONTE: Tabela V 

(20) Idem. pg. 42 e saguintes. Cano tambem ententde que a decadia dos 80 
e de fundamental impocrtancia demtro do quadro die expansao da ca- 
feiiouiltura paulista. 
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Fica claro, portanto, que a expansao paulista que se observa 

entre 1891/95 e 1896/1900, que foi de oirdem de 76,8% revela clara- 

mente sua ampla base de acumulaqao, ao mesmo tempo em que 

a dinamica do cafe mineiro demonstrava claramente seu estan- 

camento. 

Lembramos, a proposito, uma das peculiaridades da acumula- 

gao cafeeira. Sua dinamica envolve dois tipos de inversao, infe- 

lizmente mascarados nas poucas estatisticas disponiveis: o inves- 

timento de reposigao e o investimento liquido, de expansao do es- 
toque de cafeeiros. O investimento de reposigao se da tanto pelo 
envelhecimento das arvores, que apos certa idade declinam sua 

producividade quanta pela exaustao dajs terras plantadas. Essa 
reposiqao, portanto, torna-se necessaria por um ou por outro dos 

efeitos assinalados, e nao raro, pela combinagao de ambos. 

facil se depreender que havendo condiqoes de disponibili- 

dade economica de terras virgens e aptas ao cultivo, essta reposi- 
<;ao se dara em condiqoes de maior eficiencia e produtividade. Ao 

contrario, nao havendo aquelas condigdes — isto e, replantio em 
terras cansadas — esse investimento de reposi(;ao, no caso die ha- 
ver condigoes economicas para sua efetivagao, tera produtividade 

sabidamente inferior ao outro. 

Em Sao Paulo essas condi<;6es eram favoraveis. Havia ter- 

ras desponiveis — com topografia que favorecia a introduqao' de 

metodos de cultivo mais racionais e equipamentos agricolas. Ha 

que se ressaltar ainda, que tambem em Sao Paulo havia sido in- 
troduzido o trabalho assalariado, criando, portanto, as condi^oes 

para um desenvolvimento capitalista, fato esse que em Minas se 

apresentaria com muito menor intensidade, como se vera adiante. 

Em Minas essas condigoes eram desfavoraveis. A comecar 

pelo relevo excessivamente acidentado da Zona da Mata, possui- 

dora das terras mais apropriadas ao cultivo do cafe, o que dificul- 
tava as operagoes produtivas. 

A expansao da fronteira tambem esbarraria em um serio obs- 

taculo. Na medida em que se dirigisse para o centro ou norte do 

Estado logo se depararia com a aridez das areas mineradoras. Po- 

deriamos pensar numa expansao em diregao ao sul do Estado. 

Entretanto, dada a proximidade dessa regiao com Sao Paulo, se- 

ria dificil imaginar um deslocamento das bases de acumulagao pa- 

ra o sul de Minas em fungao dos elevados niveis em que ela se 
processava no Oeste Paulista neste periodo. 
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O investimento Hquido na cafeicultura mineira, portanto, via- 

-se obstaculiizado, de um lado, pela impossibilidade de expansao da 

fronteira e, de outro, pelas estreitas bases de apropriaqao do exce- 

dente, corno veremos mais adiante. 

Em fungao disso verifica-se entao a crescente diferenciaqao da 

base produtiva de cada uma das economias. Em que pese o fato 

de haverem sido ^semelhantes", como tivemos a oportunidade de 
assinalar, notamos que, a medida em que os anos avanqam, o vo- 

lume de produ^ao paulista se torna extraordinariamente elevado. 
Em 1906, por exemplo, atinge a 61,5 milhoes de arrobas, enquan- 

to que a maior safra mineira, dentro do periodoi considerado, si- 

tua-se em 12,5 milhoes, no ano de 1901. De 1900 em diante a ca- 

feicultura paulista dispunha de uma capacidade produtiva capaz 

de manter o nivel de produgao sempre acima de 30 milhoes de 
arrobas, independentemente de boas ou mas colheitas (Tabela 
IV.). Em Minas, para o mesmo periodo, a capacidade produtiva 

nao permitia que o nivel da produ^ao ultrapassasse 10 milh5es de 
arrobas (Tabela III.). 

Ao lado da constancia do crescimento da produ^ao cafeeira 

paulista, exceto para os anos finais da serie, se destaca sobrema- 

neira, a sua intensidade. A expansao em Minas, por sua vez, alem 

de nao ser tao constante, e muito menos intensa. Na realidade, ela 
e mesmo moderadissima. Em 40 anos (1876-1915) ela caminhou 

pouco. Talvez pelo enorme esforqo, ao qual se viu submetida a 

terra, a partir de 1820. Com efeito, o espaqo total por onde se mo- 

veu a cafeicultura na Zona da Mata, veio sendo literalmente o 

mesmo desde aproximadamente 1890, quando virtualmente se 
completa a expansao ferrea ligada ao cafe. 

Essas frageis bases da acumulaqao cafeeira em Minas sao, 

inequivocamente, responsaveis por sua estancada dinamica. Es- 

se estudo esta por merecer ate hoje uma profunda investigaqao 

que certamente demanda recursos muito mais amplos do que os 

que dispomos neste momento. Todavia, tentaremos aflorar as 
condiqoes dessa dinamica. 

Como se viu, entao, a produqao mineira cresce ate aproxima- 

damente 1880/81, cessa a expansao nesta decada para retoma-la, 

finalmente, entre 1890 e 1905. justamente neste periodo com- 

preendido pela virada do seculo que ela atinge seus limites mais 
elevados. De 1905 em diante a produc:ao se estabilizaria, e a nova 
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expansao so teria inicio a partir de 1919/20(2i;). Ora declina, o/ra 

se eleva, sem contudo, se afastar significativamente daqueles m- 
veis alcanqados nos prirriieiros ianos desse seculo. De 1900 a 1919 

o cafe foi dos produtos mineiros que menos aumentou sua ex- 

porta^ao diz Aristoteles Alvim(22). Taunay tambem identificou 

essa estagnaqao ao dizer que os preqos favoraveis do oafe entre 

1889 e 1896 induziram a um notavel acrescimo da produqao pau- 

lista e que, apesar do esforqo ja se notava que a lavoura da "Ma- 

ta mineira, cansada, mantinha-se nos limites ja atingidos',(23b 

Esse nao era o caso da economia cafeeira paulista. Co-mo 
vimos o seu ritmo de expansao era intenso. E e justamente es- 

sa intensidade do ritmo de expansao que propora a rapida e ra- 

dical solu<;ao do problema da mao-de-obra na economia paulista. 

A maior produtividade de seus cafezais, acarretando maio- 

res margens de lucro possibilitava continuo aumento de produ- 

qao. E aumento de produqao significava crescente incorpora- 

<;ao de trabalho assalariado. O que pretendemios enfatizar e que 
o processo de transiqao para o trabalho assalariado depende, em 

ultima analise das condiqoes gerais da lavoura cafeeira. Mais 

precisamente, de seu ritmo de acumulaqao de capital. E neste 

momento, a "lavoura de Sao Paulo estava em condi(;oes muito 

mais favoraveis que as das provincias vizinhas. Em primeiro 

lugar dispunha, de cafezais muito mais novos e terrenos incom- 

paravelmente mais faceis de amianho, as terras de suave derra- 

me, os largos chaos parados de Oeste e nao as encostas alcan- 
tiladas da regiao fluminense e mineira. As lavouras em tais 

condiqdes davam um rendimento incomparavelmente menor que 

as de suas congeneres paulistas,,(:24)- E essa variagao de produti- 

vidade ira alterar as possibilidades de transiqao para o trabalho 
livre. As regioes em decadencia nao podem competir com as 

outras, estando condicionadas a oferecer salarios mais baixos. 

Essa observaQao encontra respaldo no fato que a evolu^ao 

das relaqoes de produ<;ao na cafeicultura mineira se verificavam 

de forma muito lenta, transitando quase sempre por formas in- 

(21) Cf. PRAGA, Oonstantmo C., Resenha Hisibotrioa do Cafe no Brasil, 
Agirioultura em Sao Paulo, Boletilm da Divisao -de Economia Rural, 
Janeiro de 1963. 

(22) ALVIN, A., op. cit, pg. 77. 

(23) TAUNAY, A., op. cit. vol. 11, pg. 16. 

(24) TAUNAY, A., op. cit, v. 9, pg. 22. 



.209 

termediarias, nunca chegando a assistir a um dominio razoavel 
do trabalho asisalariado. Isso, coma veremos mais adiante, afe- 

tara, em medida consideravel, as proprias possibilidades de uma 

expansao diversificada dessa economia. 

Na realidade, Sao Paulo despertou cedo para esse proble- 
mia. O regimfe de parceria — entendido coimo uma forma inter- 

mediaria, transitoria entre o trabalho escravo e o assalariado — 

ja ganhava certa popularidade entre os fazendeiros, mesmo an- 

tes de 1850(2S). P'or uma serije de motives — que nao discutire- 

mos aqui por fugir aoi centro de nossas preocupagoes — o sistema 

de parceria entraria em declinio, ja a partir de I860, sendo gra- 

dativamente abandonado^26^. Mas isso nao significava em abso- 

luto a interrupqao do processo de evoluqao das relagoes de tra- 

balho. Novas formas de organiza^ao de produ^ao seriam efe- 

tivamente buscadas. O sistema de trabalho adotado preferen- 

cialmente desde a decadencia da parceria fora o da locaqao de 
services ou o ^contrato de colono', 

A contribui^ao desse sistema para o desenvolvimento, nao 

so da economia cafeeira, foi decisiva. Sob essa forma de orga- 

nizagao do trabalho o colono contava com uma boa parcela de 

renda monetaria. Ela provinha de tres fo!nt|es separadas(27^ 

Primeiro, do pagamento contratualmente estabelecidoi pelo cui- 

dado dos cafeeiros durante o ciclo anual de produ^ao. Segundo, 
do pagamento pela colheita. O coloino receberia uma soma, es- 

tabelecida no contrato, por alqueire (volumie) trabalhado. O al- 

queire padrao usado em Sao Paulo, e tambem em Minas, era o de 

50 litres. "Noi primitive sistema de parceria a colheita alcanqada 
por cada familia era limitada ao numero de arvores que ficava 

sob seus cuidados. No sistema de "contrato de colono" a co- 

lheita era separada, no contratoi, do trabalho de cuidar anualmen- 
te das plantas. Iisso permitia uma mobiliza^ao mais eficiente da 

forqa de trabalho..."(28). Essa parte do salario-monetario anual 

variava consideravelmente em decorrencia das proprias altera- 

(25) COST A, Emilia Viotlti, op, cit., pg. 80. 

(26) Iton, |pg. 85 e sieguimtes. Aqul ^ ieniconjtiriadlo mm imimicioso relato dos 
motlvos que levaram esse sistema ao fracaaso. 

(27) Vejia a esse respeito:^ Holloway, Thomas, Ooodigoes do mercadio de 
trabalho e lOiri&ianizaQao do trabailho nas planrtacbes na economia ca- 
feeira da Sao Paulo, 1885-1915: umia analise preliminar, Estudos Eco- 
nomicos, nio 2, dez. 1972, pg. 162 e seguinltes. 

(28) HOLLOWAY, T., op. cit, pg. 162. 
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goes do cafeeiro que alterna boas e mas coilheitas. Terceiro, do 

pagamento do trabalho diario em volta das fazendas, incluindo o 

trabalho de processamento do cafe, transporte para a estagao, re- 

paros, etc.. O restante da renda revestia-se de forma nao mone- 

taria e inclma habitagao, terra para o plantio de cereais, as vezes 
asistencia medica, etc.. 

Em Minas, ao contrario, a parceria — na base da meiagao — 

continuava predominante. Nao se percebia evolugao clara em 
diregao a um sistema de organizagao do trabalho do tipo "contrato 

de colono" ou coisa parecida. o que se depreende da analise do 

"Relatorio Carlos Prates" de 1906(29). Trata-se de um importan- 

te documenta isobre a situagao economica geral da Zona da Mata, 

sobressaindoise fundamentalmente o exame da cultura cafeeira, de 
longe, a principal atividade economica, nao so da regiao mas de 

todo o Estado. Carlos Prates percorreu os principals munici- 
pios cafeeirois, procurando dentro dos mesmos conhecer minucio- 

samente a situagao de suas fazendas mai|s importantes. Foram 
visitados 18 municipios: Cataguases, Carangola, Juiz de Fora, 
Leopoldina, Mar d'Espanha, Pomba, Ponte Nova, Rio Novo, Rio 

Preto, Sao Joao Nepomuceno, Sao Jose d'Alem Paraiba, S. P. do 

Muriae, Uba, Rio Branco, Vigosa, Guarara, Palma e Sao Manoel. 

Nele e indicado que, de uma maneira geral, o sistema de custeio 
das lavoiuras e misto, ou seja, salario e meiagao, com larga pre- 

dominancia desta, em que o meeiro (colono) fica com a metade 
do lucro da venda do cafe, deduzidas todas as despesas com o 
beneficiamento, transporte, comissao de venda, impostos, etc.. 

Geralmente o salario era destinado ao pagamento de tarefas re- 

lacionadas com a formagao do cafezal, como derruba, a quei- 

mada, a covagem, a plantagao, etc.. Tambem Pierre Denis, por 
volta de 1909, observou que "a meiagao constitui a formula que 

no Estado de Sao Paulo tendia a eliminar-se de "per si" embora 

ainda em Minas corrente"(30h 

A baixa produtividade da cafeicultura mineira foi devida- 

mente apontada por Carlos Prates que, em 1905 estimou-a, para a 
Zona da Mata, em 36 arrobas por 1 000 pes. "Em Sao Paulo ca- 

fezais de 8 a 16 anos davam facilmente, 100 arrobas e mais por 

1 000 pes, enquanto os de 20 e 30 anos, produziam, em media 50 

(29) A Lavoura e a Industria da Zona da Mata. Relatorilo apresentado ao 
Exmo. Sr. Secretanio das Finan^as pelo Engenheiro Carlos Prates. 
Impnesnsa Ofioial, 1906. 

(30) Citado por Taunay, A., op. cit, vol. 11, pg. 268. 
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arrobas e os de 35 a 50 anos nao davam mais de 20 a 30 arroba^s 

por mil pes"(31). Joao Pinheiro, Presidente do Estado, tambem re- 

conhecia em 1908 que "na maior parte da zona atualmente pro- 

dutora de cafe, nao e das maiores o rendimento das collheitas pro- 

porcionalmente a superficie cultivada"(32) Descontadas as di- 
feren^as entre fertilidade natural dos solos paulistas e mineiros, 

permanece a sugestao de que a idade media dos cafezais da Mata 

era, no minimo, bastante avangada. Uma ampla renoiyaqao des- 

ses cafeeiros com o objetivo de reduzir sua idade media, reque- 

riria um esforqo de acumula^ao que esta economia certamente 

nao estaria em condigoes de suportar. A formaqao de novos ca- 

fezais como veremos, demanda amplos investimentos, que so co- 

megam a ter retorno decorridos 4 a 6 anas. 

A terra ja se encontrava cansada depois de anos a fio de ex- 

ploragao predatoria. A introdugao de simples melhoria nos me- 

todos de cultivo, como a adubagaoi, por exemplo, representava 

aumento de despesa, sendo quase sempre deixada de lado. Ou se 
partia para novas plantagoes em novas terras, ou plantava-se 

novos cafezais em terras velhas (com a ajuda ou nao de coirreti- 

vos), ou simplesmente, nao se fazia nem uma coisa nem outra. 
uJa existem, relativamente, poucos terrenos virgens proprios pa- 

ra a cultura" (do cafe). Isso foi o que observou Carlos Prates pa- 

ra varies dos municipios percorridos dentre eles Alem Paraiba, 
Uba, Vigosa, Rio Preto, Mar d'Espanha, Rio Novo e Juiz de Fo- 

ra. Como alternativa para renovagao dos cafeeiros restavam ter- 

ras que ja haviam sido utilizadas. Obviamente, cafezais novos em 

terras novas apresentavam maior produtividade que cafezais no- 

vos em terras velhas (supondo-se a ausencia da recuperagao de 

terrenos, como na realidade ocorria). Nao e a toa que se dizia 

que "o plantio de cafezal em terra boa valia quase tudo e em 
terras ruim nada,,(33). A forga produtiva da terra e fundamental 

para a determinagao da produtividade dos cafeeiros independen- 

temente de bons ou maus metodos de cultivo. Isso se torna mais 

importante ainda se lembrarmos que o custo de formagao e o 
custo de manutengao de um cafezal que produz 30 arrobas por 

(31) COSTA, Emfliia Viotitl dia, op. cit., ipg. 197. 

(32) Menagfeiam diragidla pelo Presidente do Estado, Dr. Joao Pinheiro da 
Silva ao Congmsiso Minedro, no ano idle 1908. Imiprensa Oficial do Es- 
tado de Minas Gerais, 1908. 

(33) TAUNAY, A., op. cit., vol. 11, pg. 220. 
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mil pes e um de mesmas propoirgoes mas, que no entanto, pro- 

duz 100 por mil pes, sao exatamente os mesmos. 

Vejamos mais de perto esses custos. O custo de formagao 

de um cafezal era geralmente calculado com base nas despesas 

efetuadas para a plantaqao de 1 (um) alqueire geometrico. Na 

Mata o numero medio de pes de cafe plantado nesta area era de 

4 000(34) Tomemos entao os dados fornecidos pela Fazenda An- 

na Florencia(3S) em 1905, situada no municipio de Ponte Nova: 

Derrubada de um alqueire geometrico 200$000 

Queimada 4$000 

Alinhamento 20$000 

Covagao 35$000 

Plantio (de 5000 covas) 20$000 

Capinas (4 por ano) em 3 anos e 
a 25$000 por mil pes 1:500$000 

Soma 1:799$OX 

Deles pode se deduzir que o pe de cafe produtor custava qua- 

se 360 reis. Nesta fazenda, especificamente, plantava-se 5 000 
pes por alqueire. Se, por um lado, isrto reduzia o custo do pe de 

cafe produtor, dada a existencia de alguns itens que representam 

custos fixos na forma^ao do cafezal, por outro lado, poderia com- 
prometer a sua produtividade futura. 

Outra fazenda, na mesma data, a Liberdade, localizada no 

municipio de Guarara apresentava esses dados(36): 

Derrubada 1 SOfOOO 
Aceiro e queima 30$000 
Alinhamento 20$00r) 
Covaqao e plantaqao, $100 por 

cova (4 5Q0 covas) 450$000 
Capinas (3 por ano) em 4 anos sendo 

SOfOOO nos 2 primeirois anos 480$000 
60$000 nos 2 ultimos anos 360$000 

Soma 1:490$000 

(34) Vejta qoiacfcro n.o 2 do «R©liaifc6rio Carlos Prates». 

(35) «ReI)at6rio Carlos Praites», pg. 75. 

(36) Idem, pg. 90. 



213 

Ficava portanto, o custo do pe produtor em aproximada- 

mente $331. 

As capinas consumiam grande parte do custo de formaqao 

dos cafezais chegando a representar 83% no primeiro caso e 

56% no segundo, Geralmente, so a partir do 4.o ou 5.o ano e que 

o cafezal comeQava a produzir o suficiente para cobrir as capi- 

nas. Habitualmente o fazendeiro se desincubia do pagamento 

das carpas, mediante licenqa para que o colono plantasse cereais 

(milho e feijao) entre os pes de cafe, enquanto cresciam. Este 

arranjo efetivamente reduzia, nao so as despesas de formagao, 

mas, tambem as "necessidades monetarias" do fazendeiro. Quan- 

do nao permitia o cultivo intercalado de cereais, arcava com o 

pesado onus do pagamento das carpas. Quando possuia terras 

dispomvel apenas para o cultivo desses generos, coisa que nem 

sempre acontecia, ele costumava demarca-las e entrega-las aos 
colonos. Mas isso nao Ihes interessava. Os trabalhos culturais 

necessarios aos cereais eram processados juntamente com' as car- 
pas do cafe. Estando tudo junto num lugar so, o trabalho era 

muito menor. 

Passemos agora ao custo de produgao do cafezal. Como se 

sabe ele se acha na dependencia de fatores que variam enorme- 
mente: fertilidade do terreno, salarios, recursois de transporte, pro- 

cesses culturais, regularidade climaterica e da colheita, etc.. Con- 

tudo, fixemo-nos nos fatores mais estaveis. Os dados ainda sao 

relatives a Fazenda Liberdade e dizem respeito ao custo de uma 
arroba de cafe, vendida no Rio ao prego de 8$000 reis, com o ca- 

fezal formado e produzindo 50 arrobas per mil pes: 

Capinas, 2 por ano, a razao de 20$000 

per mil pes, e por arroba $800 

Extingao de formigas $040 

Apanhagao (colheita) de 1 arroba 1$000 

Transporte para o terreiro e secagem $200 

Beneficiamento (soque) $300 

Transporte para a estagao $100 
Frete de Bicas ao Rio de Janeiro 1$020 

Imposto (9%) $720 

Comissao (3%) .. $240 

Transporte no Rio e viraqao do saco $140 
Eventuais $040 

Soma 4$600 
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O lucro por arroba posta no Rio seria, entao, de 3$400. Isto 
sem levar em conta, ainda, os juros do capital empreg-ado na fa- 

zenda e na forma^ao do cafezal, imposto territorial, serviqos de 

administra<;ao, etc.. Contudo, analisemos mais detidamente os 

dados que acabamos de apresentar. Em primeiro lugar, o pro- 

blema das capinas. As duas realizadas por ano custaram 40 mil 

reis pelos 1 000 pes que produziam 50 arrobas — produtividade 

bem acima da media de toda a regiao. O custo da capina por ar- 

roba era, pois, de 40$000 -4- 50=:$800. As variaveis que estao em 

jogo aqui sao: o numero anual de carpas, o preqo delas e a pro- 

dutividade dos cafezais. As variaQoes de cada uma delais serao 
decisivas para a fixa^ao do custo de produ^ao por arroba e, con- 

seqiientemente, para a determinagao das margens de lucro. Se- 

nao vejamos: 

Vamos, inicialmente, supor a seguinte situa^ao: uma fazen- 

deiro percebendo que sua margem de lucro decresce diante da 

queda das ootaQoes do cafe, tenta reduzir ao maximo seus custos 

de produ^ao. A mais imediata providencia e a redu<;ao do nume- 
ro de carpas. Serao somente duas por ano, como no exemplo 

dado. Menos que isso significa, praticamente, abandonar o ca- 

fezal. Entretanto, suponhamos que os salarios sejam nao mais 

de 20$p00, e sim de 30$000 pela capina de 1 000 pes(37). Final- 
mente, as terras desse nosso fazendeiro, ja cansadas, produzem 

aquilo que geralmente se consegue nesta regiao, ou seja, 35 ar- 

robas por mil pes. Mantendo-se tudo o mais constante, inclusive 
o prego do cafe, teremos agora um custo por arroba de ordem de 

5$514. O lucro por arroba cai para 2$486. Isso se deu, porque 

nessa nova situagao, em que ois salarios subiram e a produtivida- 
de caiu, o custo de capina por arroba passou de $800 para 1$714. 

Podemos supor, tambem, o caso de um fazendeiro que se re- 

cuse a reduzir o numero de carpas, porque acredita que assim 

(37) O «Relat6rio Carlos Pnajtes» aponta va/riagoes de saltdrdos de um Mu- 
nloipio para ouitro dentro da Zona (da Maba, sem, conibudo. menciomar 
suias ciausas. Posslvelmmte uma explicagao para elas poderia estar 
no fato de que as dilfioulidades de capdam variavam de acordo oom a 
laoalizagao dos eafeeiros (terrenes mais ou menos ingiremes), sua ida- 
de, etc.. Por exetmp'k) cafezads velhos e impmdutivos fariam com que 
a mao-ide-obra demaindasse malores salarios pelo sou trato, dada a 
baixa renda que certameirute receberiam pela pequena colheita. Den- 
itre touitras, o referido relatorio apresenta difemgas die salacrtiios paira 
Os seguintes munlcipios: 20$000 (pela capina de 1 000 pes), no munl- 
cipdo 'die Guarara (pg. 00). 25$000 em Ponte Nova (pg. 75), 40$000 em 
Rio Preto (pg. 80). 
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procedendo estara justamente, contribuindo para melhorar a pro- 

dutividade de seu cafezal. Fazendas havia em que as carpas che- 

gavam a cinco por ano. Suponhamos que elas fossem em nume- 

ro de quatro. Se apenas isso se alterasse com relagao a situa- 

gao original (do quadro) teriamos um custoi por arroba de 5$4O0, 

e uma margem de lucro da ordem de 2$600. 

Finalmente, se supusessemois uma situaqao extrema com 

quatro carpas anuais, ao prego de 30$000 cada uma e, uma pro- 

dutividade de 35 arrobas (na realidade, essa situaqao nao e tao 

extrema assim, pois, havia lugares em que a produtividade por 
mil pes descia a 20 ou 25 arrobas e ate menos) obteriamos um 

custo por arroba de 7$228, restando, pois, apenas $772 de lucro. 

claro que os demais itens que integram o quadro de custo 

de produqao tambem variam. O custo de transporte do cafe, tan- 
to para o terreiro, quanto para a estacao de embarque vai de- 
pender das condiqoes gerais das vias de comunicagao, das dis- 

tancias, etc.. Entretanto, a partir do exame do ^Rclatorio Carlos 

Prates^ encontramos uma grande homogeneidade nestes dois 

itens, para toda a oZna da Mata. O frete para o Rio tambem 

variava de acordo com a distancia. Contudo, com rela^ao ao exem- 
plo escolhido, qualquer variaqao possivelmente seria para pior. 

De Bicas, localizadas no municipio de Guarara, para o Rio a ta- 

rifa era das mais baixas de toda a regiao (1$020 por arroba, en- 
quanto que a de Rio Preto, por exemplo, era de 2$000, e de Pon- 

te Nova 2$100, etc.)(38). Todavia, insistimos na ideia de que as 

variagoes que realmente mais importavam eram as tres que aca- 

bamos de assinalar. 

Na vigencia do regime de meia^ao as coisas ocorriam de for- 

ma um pouco diferente. Tomemos agora os dados da Fazenda do 
Recreio, localizada, no municipio de Uba. ^Nesta fazenda me 

foi mostrada a seguinte conta de venda de cafe, feita no Rio, em 

marqo ultimo (1905), sendo cafe proveniente de cafezais tratados 

a meiaqao", diz Carlos Prates(39). Para realgar as diferenqas en- 

tre essa situaqao e a anterior, onde se pagava salario, arranjare- 
mos os dados dividindo as despesas realizadas em dois grupos: 

dentro e fora da fazenda. Segundo a conta foram enviados ao Rio 

(38) Os firetes variavam tambem em funoao das Clas. transportadoiras. A 
EX Central do Brasil e a E.F. Leopoldina, muitas veaes cobravam ta- 
tarifas diferentes para uma mesma distancia. 

(39) «Relat6rio Carlos Prates», pg. 64. 
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39 sacas, ou seja, 156 arrobas a 80$000 cada, produzindo uma re- 

ceita de 1:248$000. 

Despesas fora da Fazenda 

Frete 236$400 
Imposto 124f280 

Baildeagao 7^800 

Carreto 15|600 

Comissao (3%) 37|440 

Soma 421|S20 

Despesas dentro da Fazenda (ag-ora nao se computa a carpa 

e a colheita) 

Beneficiamento a 300 RS. a arroba 46$800 

Carreto para a esta^ao a 100 RS. a arroba 15$600 

Aluguel de sacos 15$600 

Soma 78|000 

O total das despesas e de 499$520 restando, pois, um lucro 

de 748$480 pela venda das 156 arrobas. Ocorre, entretanto, que a 

importancia acima e dividida em duas partes, uma para o fazen- 
deiro e outra para o colono ou meeiro. A cada uma delas cabe- 
ra a quantia de 374$240, ou seja, o lucro por arroba sera de 2$398. 

Vejamos, agora, o que aconteceria se essa mesma fazenda 

pagasse salaries ao inves de adotar a parceria. As 156 arrobas, 
segundo seu proprietario, correspondem a produQao de 5 mil pes 

de cafe; isto e, uma produtividade de 31,2 arrobas por mil pes, 

Supondo que serao efetuadas duas carpas anuais ao preqo de 
20$000 para cada mil pes teremos um gasto de 200^000. Supon- 
do, tambem, que a colheita sera feita na base de um mil reis por 

arroba, a sua despesa atingira a 156$000. O total desses dois 

itens sera, portanto, de 356$000. O lucro do fazendeiro seria 

392$480 (a despesa seria de 499$520+356$000=855$520, que de- 
duzida da receita total e igual a 392$480) pelas 156 arrobas, ou 

2$515 por uma. Isto e, superior aquele que se obteria sob a 

meiagao. 

Se este mesmo fazendeiro pretendesse fazer, em lugar de 
duas, tres ou mais carpas anuais; ai seu lucro por arroba ja nao 
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seria maior do que aquele obtido na parceria (na parceria, geral- 

mente, o numero de carpas nao passava de 2 por ano). O mesmo 

ocorreria, tambem, caso houve&se aumento no prego das capinas. 

Dado a baixa produtividade tudo passa a depender dos salaries e 

do numero de carpas. O ajuste dessas duas variaveis e que ira 

determinar qual dos dois sistemas sera mais rentavel. O que pre- 

tendemios sugerir e que nem sempre a parceria e o sistema de or- 

ganizagao da produgao mais lucrative. A sua adogao indiscrimi- 

nada pode inclusive ter chegado a debilitar a capacidade de acu- 

mulagao da economia cafeeira da Mata, uma vez que, este regime 

de trabalho era amplamente dominante nesta regiao. 

Examinemos mais urn exemplo retomando agora, os dados 

iniciais da Fazenda Liberdade. Pagando salario, o custo da ar- 

roba como se viu era de 4$600 e o lucro de 3$400. Mantendo-se 
os demais dados teriamos, sob a parceria, um lucro de 5$200 por 

arroba para ser, evidentemente, repartido entre as duas partes, 

restando, portanto 2$600 para cada uma delas. 

PRODUgAO ESTIMADA PARA A MATA (1905). 

MUNIC1PIOS ARROBAS 

Muriae 1 500 000 
Cataguases 810 000 
Ponte Nova 750 000 
Uba 718 000 
Carangola 700 000 
Juiz de Fora 585 000 
Alem Paraiba 573 000 
Leopoldina 500 000 
Sao Joao Nepomuceno 371 000 
Rio N ovo 350 000 
Pomba 340 000 
Guarara 317 000 
Mar d'Espanha 315 000 
Rio Branco 262 000 
Sao Manoel 200 000 
Palma 191 000 
Viqosa 38 000 
Rio Preto 36 000 
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A prevalecer aquele mvel salarial e as duas carpas anuais 

era mais rentavel para o fazendeiro pag"ar salarios do que adotar 
a parceria. Em situa^oes como essa a adogao da parceria estaria 

contribuindo para reforqar um processo de pulverizagao do exce- 
dentc, impedindo que ele se concentrasse de maneira desejavel, 

nao so para dinamizar a expansao da propria atividade cafeeira, 

mas de toda a economia da regiao que era justamente a mais di- 

namica do Estado de Minas. 

A produ^ao da Mata, neste periodo que estamos analisando, 

atingia niveis consideraveis, praticamente se concentrando nos 
18 municipios que assinalamos. Carlos Prates elaborou uma esti- 

mativa bastante proxima daquilo que, efetivamente, ocorreu em 

1905(40) e que reproduzimos no quadro a seguir: 

Certamente, a grande maioria dessa produgao era obtida pe- 
la pequena propriedade. Por exemplo, o municipio de Sao Ma- 

nuel contava com 904 propriedades agricolas. "Destas, 425 sao 

fazendas e sitios de cafe" relata Carlos Prates(41\ Para uma 

produgao de 200 000 arrobas, cabia a cada uma das propriedades 

cafeeiras uma media de 470 arrobas, aproximadamente. Este meis- 

mo municipioi contava apenas com 13 engenhos. Entendemos por 

engenho o conjunto de maquinas necessarias as varias fases do 

processo de beneficiamento do cafe, perfeitamente licito su- 

por que o numero de engenhos existentes guarda relaqao com o 

tamanho medio das propriedades. Via de regra, somente os gran- 
des produtores, com boa capacidade financeira eram capazes de 

suportar as pesadas imobilizaqoes oorrespondentes a instala^ao 

dessets aparelhos. Ao pequeno produtor restava a alternativa de 
pagar o aluguel das maquinas pelo beneficiamento do sen cafe, 

ou entao, vende-lo diretamente sem submete-lo a processamen- 
to. Nesta ultima hipotese e provavel que a sua situaqao se tor- 

nasse ainda mais precaria. Um relatorio da Secretaria da Agri- 

cultura de 1908 indicava que o cafe sem beneficiamento podia 
ser vendido a 5$200 a arroba, enquano que o beneficiado atingia, 

aproximadamente, 8$700(42). 

(40) A estiimatim esiteve mm ipouoo acima dos dados d© exporta^ao para 
es/te ano. Veja Tabela I, 

(41) «Relat6rio Oarlos Prates», pg. 24. 

(42) Relatorio apresentado ao Exmo. Sr. Dr. Jusoelino Barbosa, Secneta- 
rio ,diais Finan^as, pelo Engeriheirio Carlos Prates, Diretor de Agricul- 
tmna, Comercio, Terras e Oolonizagao referentes ao ano die 1908. Belo 
Horizonlte, Imprensa Ofidial, 1909. pg. 253. 
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O municipio de Muriae era o mais importante sob o ponto 

de vista da produqao cafeeira. Possuia 3 339 prapriedades agri- 

colas o que dava uma media de 449 arrobas de cafe para cada uma 

delas. Mesmo se levarmos em conta que algumas nao produziam 

cafe, a media, possivelmente, continuaria baixa. Para esse avul- 

tado numero de propriedades so se computava a existencia de 65 

engenhos. As 1 522 propriedades de Sao Joao Nepomuceno produ- 

ziam em media 243 arrobas cada uma. O municipio possuia so- 

mente 34 engenhos de cafe. Em Guarara essa media se elevava 

um pouco, sendo provavelmente das mais elevadas de toda a re- 

giao. A produqao media das 400 propriedades era de 792 arrobas 

e 19 o numero de seus engenhos. 

Realmente, a partir do exame do "Relatorio Carlos Prates" 

percebemois nitidamente serem rarissimas as vezes nas quais se 
menciona fazenda com grande produ^ao, isto e, superiores a seis, 

oito ou dez mil arrobas, enquanto que relates sobre o cafe de 

Sao Paulo habitualmente apontam fazendas que produzem ate 

dez vezes esses limites. 

A cultura do cafe, principalmente nesta epoca, na qual a ex- 

ploraqao era fundamentalmente extensiva, se pautava por uma 

constante busca de novas terras. Tratava-se da crucial tarefa de 

rejuvenescimento da cafezal de forma a se atenuar a queda de sua 

produtividade media e manter um nivel de produgao satisfatorio. 
A formagao de novos cafezais era, pois, absolutamente indispen- 

savel para que esse objetivo fosse atingido. E, inegavelmente, 

era o grande fazendeiro quern estava em melhores condigoes de 

faze-lo, derrubando a mata virgem que ainda possuisse, ou en- 

Sao Paulo Minas Gerais 

1. N.0 de Estabelecimentos 

2. Area (hectares) 

21 341 

1 028 673 

823 942 

41 393 

650 706 

480 036 3. Cafezais (1.000) 

2 
48,2 15,7 

1 

3 
38,6 11,6 

1 

Fonte : Censo Agricola, vol. Ill, 2.a parte. 
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tao adquirindo novas terras. O pequeno fazendeiro dificilmente, 

poderia expandir sua produqao. Ja seria dificil para ele a sim- 

ples forma^ao de novos cafezais, quanto mais a aquisi(;ao de no- 

vas areas. 

Embora 14 anos depois das afirmaqdes de Garlos Prates, o 

Censo de 1920 confirmava essa estrutura baseada na pequena 

propriedade: 

Fica, portanto, apontada mais uma marcante diferencia^ac 

entre as duas regides, ou seja, o predominio da pequena proprie- 

dade do cafe em Minas Gerais, fato que se constitui, sem qual- 
quer duvida — dadas as condiqoes da epoca — em verdadeiras 

amarras a acumula^ao capitalista. 

Taunay nos fornece um magnifioo exemplo dessa vital ne- 

oessidade de constante renova^ao na luta contra a irreversivel 
tendencia declinante da produtividade. Reproduzimos os dados 

referentes a uma fazenda paulista "sobremodo produtiva" estan- 

do sen proprietario em boa situa(;ao(43). 

Anos Anos de Lavouras Lavouras Colheita em 

Safra Formadas Novas Arroibas 

1897 97-98 180 000 104 000 40 600 

1898 98-99 180 000 104 000 11 600 

1899 99-00 200 000 120 000 50 560 

1900 00-01 304 000 16 000 38 000 

1901 01-02 320 000 66 000 71 000 

1902 02-03 320 000 60 000 34 500 

1903 03-04 320 000 82 000 50 580 

1904 04-05 320 000 82 000 45 600 

1905 05-06 380 000 22 000 43 000 

1906 06-07 380 000 22 000 72 000 

1907 07-08 380 000 22 000 36 000 

Nestes 11 anos foram plantados nada menos do que 700 000 

novos pes de cafe numa media superior a 63 mil por ano. So- 

mente dessa forma, a produqao dessa fazenda, embora oscilando 

(43) TAUNAY, A., op. dt.. vol. 11, pg. 264/65. 
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de ano para ano, nao apresentaria uma tendencia declinante. 
bem verdade que a produtividade natural dessas terras era bas- 

tante elevada e isso proporcionava uma contribuiqao decisiva pa- 

ra o impeto desse processo de expansao. Mesmo uma ma safra 

como a de 1898/99 ainda apresentava um indice de produtivida- 

de da ordem de 64,4 arrobas por mil pes, sendo que a anterior che- 
gou a apresentar a espantosa cifra de 225,5 arrobas por mil pes. 

Este indice nesta fazenda sempre se manteve elevado, devido a 

constante incorpora^ao de novas terms. 

Contudo tentemos dar mais um passo em direqao a um me- 
Ihor entendimento sobre as possibilidades de expansao da econo- 

mia cafeeira da Mata. Para tanto, faremos uma serie de suposi- 
qoas, que serao uteis para enriquecer nosso entendimento(44). 

Suponhamos que em 1904 um certo fazendeiro se decida pe- 

la formaqao de um novo cafezal com 50 000 pes. Plantado cinco 
mil pes em um alqueire geometrico, ele necessitaria de, no mi- 

nimo, 10 alqueires. Segundo Carlos Prates, nesta epoca, o pre^o 

medio de um alqueire de mata virgem na regiao era de pouco 

mais de 300$000(45) No ano de 1904 os gastos realizados pelo 

fazendeiro seriam aproximadamente (baseamo-nos aqui, em da- 
dos ja apresentados) : 

Derrubada e roqada (150$000 por alqueire) 1 iSOOfOOO 
Aceiro e queima 150$000 

Alinhamento 100$000 
Covaqao e plantaqao (|100 por cova) 5 :000$000 

Capina (3 por ano a 20$000 p/mil pes) 3:i(XX)$000 

TOTAL DE 1904 9:750$000 

Gastos de 1905 

Capina (3 por ano a 20$000 p/mil pes) 3 :000$000 

Extinqao de formigas 40$000 

TOTAL DE 1905 3 :040$000 

(44) O Deputado Ribediro Jumquerrta fez um estudo semelhante — A tribu- 
ta^ao e a prodncao cafeeira em IVTirias Gerais — publicado em «0 
Jomal» de 16 de ouitubro de 1927 oitava seqao, pg. 3. 

(45) «Relat6rio Carlos Pcra/tes», quadro n.o 1. pg. 140. 



222 

Gastos de 1906 

Capina (3 por ano a 25$000 p/mil pes) 

Extin^ao de formiigas 
3:750$000 

40$000 

TOTAL DE 1906 3 :790$000 

Gastos de 1907 

Capinas (3 por ano a 25$000 p/mil pes) 

Extinqao de formigas 
3:750$000 

60$000 

TOTAL DE 1907 3:810$000 

Presume-se que a primeira colheita de 1908, produza, em 
dinbeiro, o necessario para a manutenQao do cafezal durante ease 

ano. Para o seu trato supomos a necessidade da constru^ao de 

10 casas para colonos, na propor^ao de uma para cada 5 000 pes. 

O que e, sem duvida, um numero excessivo de cafeeiros para ca- 

da familia cuidar. Diz Emilia Viotti que raramente uma delas 

conseguia "tomar conta de mais de tres mil pes'^46). Essa sobre- 

carga suportada pelos colonos visava a redu^ao dos custos de pro- 
duqao. A medida que decaia a produtividade eles eram obrigados 
a manter um numero cada vez maior de pes chegando a atingir 

ate seis mil(47b Entretanto, voltemos para as casas dos colonois, 

que eram de construqao extremamente pobre. Taunay aponta 

que em 1897 uma boa casa de colono em Sao Paulo custaria per- 
to de 1:500$000(48). Para Minas poderiamos supor um preqo 

tres a quatro vezes menor (as casas eram mais precarias, a mao- 

-deobra empregada na construqao mais barata, etc.), ou seja 
400$000 para cada uma delas. Admitamos ainda um juro de 8% 

ao ano como uma boa taxa para esta epoca. O nosso quadro de 
despesas ficaria entao: 

1904 

Valor do terreno 

Gastos 
3:000$000 

9:750$000 

TOTAL 12:750$000 

(46) OOSTA, Emilia Viotti da., op. dt., pg. 102, 

(47) Idem. pg. 197. 

(48)1 TAUNAY, A., op. cit., vol. 9, pg. 309. 
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1905 

Construgao de 10 casas de colonos 4 
Gastos 3:040$000 

Juros s/o capital empregado em 1904 1:020$000 

TOTAL S :060$000 

1906 

Gastos 3:790$000 

Juros s/capital empregado em 1904 1:020$000 

Juros s/capital empregado em 1905 644$800 

TOTAL 5:454$800 

1907 

Gastos 3:810$000 

Juros s/capital empregado em 1904 1:020$0l00 

Juros s/capital empregado em 1905 644$800 

Juros s/capital empregado em 1906 436$384 

TOTAL 5:911$814 

1908 

Juros s/capital empregado em 1904 1:020$000 

Juros s/capital empregado em 1905 644$8lOO 

Juros s/oapital empregado em 1906 436$384 

Juros s/capital empregado em 1907 472$894 

TOTAL 2:574$078 

Somando os gastos anuais teremos um total de 34:750$162. 

que representa o custo do cafezal que acaba de chegar ao limiar 

de uma idade remuneradora. Pode-se perceber que os juros fo- 

ram acumulados anualmente e que, ao inves de computa-los a 

medida em que os gastos foram feitos, por simplicidade, os lan- 
qamos a partir do primeiro dia do ano seguinte. Como a maio- 

ria dos terrenos de cafe da Zona da Mata era de topografia aci- 

dentada, "em que as chuvas, principalnrente logo apos as carpas, 

abrem sulcos nos morros, carregando os humos, descobrindo as 
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raizes, o cafeeiro dura, em media, 20 anos, dos quais 15 em pro- 

duqao lucrativa"(49) Fiquemos, portanto, com essa hipotese de 

uma vida media util de 15 anos para o cafezal. 

O capital empregado de 34:750$162 a juros de 8% ao ano e 

amortizaqao em 15 anos, requer, para a sua recuperaqao, a quan- 
tia anual de 4:059$844, ou seja, mais de 4 contos por ano. 

Com a media de produgao de 35 arrobas por 1 000 pes, tere- 

mos uma produ^ao anual de 1 750 arrobas, Portanto, cada arroba 

custara ao fazendeiro por ano, somente de juros e amortiza<;ao 

do capital empatado, aquan tia de 2$319 (4:059$844 -f- 1 750). 

Pois bem, adicionando-se a este custo de formaqao (2$319) 

os custos de produqao (incluida a comercializaqao) anteriormen- 

te mencionados (o menor custo dos nossos exemplots era de 

4$600), teriamos um custo total de 6$919, o que se, cotejado com 

os pregos vigentes (de 8$000, por exemplo), ensejariam uma bai- 

xissima rentabilidade. Ainda que a produtividade do cafezal re- 
cem-formado fosse de 50 arrobas por mil pes, teriamos um cus- 

to de forma^ao da ordem de 1$623 (p/arroba) e o total atingiria 

a 6$223. A margem de lucro, mesmo com essa, produtividade aci- 

ma da media da regiac e, portanto, atipica, permaneceria baixa. 

Embora na presen^a de tantas simplificaqoes — tais como 
ausencia de gastos para a aquisiqao de maquinas, constru(;ao de 

terreiros e estradas, salaries para administrador, adubaqao do 

cafeeiro, etc. — acreditamos que o exemplo dado, aponta no sen- 

tide daquilo que pretendemos caracterizar: as precarias condi- 
goes da cafeicultura da Mata no inicio do seculo. Ainda um ulti- 

mo comentario sobre duas hipoteses oontidas no exemplo. Es- 

colhemos uma baixa taxa de juros (8%) de proposito. Qualquer 

outra acima dela pioraria ainda mais a situaqao do fazendeiro 
reforgando asisim a noissa argumenta^ao. Quanto a curta vida 

dos cafeeiros (15 anos), pensamos realmente que poderiamos 

considerada um pouco mais elevada, digamos, 20 ou 25 anos, sem 
comprometer em nada as conclusoes que chegamos. Contudo, 

pelos relates dispomveis parece-nos que a suposiqao feita e bas- 

tante real. 

Na primeira decada deste seculo o cafe vivia uma de suas 

piores crises de preqo. De 1896 ate 1910 houve uma firme ten- 

(49)' Ribeiro Junqueira. o-p. cit.. 
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dencia declinante. De pouco mais de dezenove mil reis, c preqo 

medio da arroba chegaria a cair para a casa dos sete. E com o 
valor de sete, oito ou nove mil reis, as margens de lucro estariam 

fortemente reduzidas. Computados os custos de juros e amorti- 
zagoes do capital mais os custos de produgao, pouco restava para 

o cafeicultor. Isso, evidentemente, debilitava a capacidade de 
expansao desisa economia. Principalmente ao pequeno produtor, 

praticamente impedido de acesso a novas terras, restava a tris- 

te alternativa de assistir o gradual, mas inexoravel, processo de 
envelhecimento de suas terras e cafeeiros. 

3. APROPRIAQAO DO EXCEDENTE CAFEEIRO: SUA 

FORMA DE COMERCIALIZAQAO 

Diz, Sergio Silva em iseu livro: "A abertura dos portos (1806) 

e a independencia politica (1822) sao as datas magnas da bur- 

guesia comercial brasileira. O fim do monopolio comer- 

cial portugues e o fim do estatuto colonial determinam o acesso 

dos comerciantes brasileiros (no caso, nao necessariamente nas- 

cidos no Brasil) ao setor comercial central de uma economia ain- 

da colonial: o grande comercio de importagao — exportagao. A 

partir dessas datas, a burguesia comercial brasileira desenvol- 

veu-se rapidamente gragas, sobretudo, a consolidagao e expansao 
das fazendas de cafe, que essa burguesia organiza juntamente 

com a aristocracia fundiaria local'^50^- 

obvio que a atividade comercial e, desde sempre vinculada 

a atividade cafeeira desde que o proprio cafe e uma realizagao do 

capital comercial. A comercializagao de uma produgao que al- 

canga mlhoes de sacas implica na formagao de um vasto sistema 

comercial, constituido por casas de exportagao e uma rede ban- 

caria e de transporte. Esse capital acaba por penetrar a orbita 

produtiva, isto e, participa da propria formagao das fazendas. 
u Desde o comego, os principais lideres da marcha pioneira nao 

se limitaram organizar ridigir plantagoes de cafe. Eles eram 

(50) SILVA. Sergio, Expansao Cafeeira e Origens da Indnstria no Brasil, 
Bd. Alfa-Omega, Sao Paulo, 1976, pg. 40. 

(*) Grifos nossos (JHL). 
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tamjbem compradores da produqao do con junto de proprietarios 

de terra. Eles exerciam as funqoes de um banco, financiando o 

estabelecimento de novas planta<;oes ou a modernizaqao de sen 

equipamento, emprestando aos fazendeiros em dificuldade,,(51). 

Aos poucos eles se afastam da administraqao direta dais planta- 

Qoes passando a residir nas grandes cidades sempre atentos as 

novas oportunidades de inversao. For exemplo, a crescente im- 

portancia dos capitals aplicados nas casas de exportaqao esta na 

origem da implantaqao de alguns dos principais bancos brasilei- 

ros. As incursoes pela industria tambem tendem a se tornar ro- 

tineiras como ja assinalamos. 

Essa acumula^ao diversificada confere ao capital cafeeiro 

uma peculiar configuraqao: "pela posi<;ao ocupada pelo capital 

exportador no movimento de reproduqao ampliada do capital so- 

cial e possivel pensar que os agentes sotciais ai localizados po- 

dem ser pensados constituindo uma fraqao de classe, de modo 

algum isso nos leva a pensar a burguesia exportadora como um 

todo internamente homogeneo. ela propria subfracionada em 

burguetsia comercial, burguesia financeira, burguesia industrial. 

Enquanto fraqoes de burguesia exportadora, e possivel detectar 

uma base comum de interesse mas tambem entre si estas subfra- 

qoes mantem relaqoes contraditorias, refletindo posiqoes domi- 
nantes ou subofrdinadas que ocupam no interior do complexo, 

exportar e/ou a forma deisigual com que se apropriam de partes 

do lucro,,(52:). 

Constituem assim fraqoes nao autonomas do capital cafeei- 

ro, mas como aponta Sergio Silva, com o desenvolvimento do 

capitalismo sua tendencia e de ganhar uma autonomia. Essas 

fra^oes diversas "estavam estruturadas de uma maneira preci- 

sa"(53), configurando uma rede de relaqoes especificas. E e jus- 

tamente a analise dessas relagoes que nos permite perceber, qual 

dentre suas formas era a dominante. 

(51) Idem, pg. 59. 

(62) DRAIBE. S.M., Classes e Industrializa^ao na Argentina. Camtribui- 
gaa a analise das relacdes entre Burguesia Exportadora e Burguesia 
Industrial. Tese de Mestrado apresentada junto a ELAS-PLACSO, 
Santiago, 1972/73, pg. 51. 

(53) SILVA, S., op. cit., pg. 60. 
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Durante o padrao de acumulagao exportadoir cafeeiro, que 

entra em crise na decada dos vinte, a fraqao de capital dominan- 

te era a comercial(54). 

O proprio desenvolvimento do capital cafeeiro gerou e re- 

forqou uma omtra divisao entre grandes e medios capitals. Os 

grandes capitals seriam aqueles de mais amplo espectro, envol- 

vendo atividades agrarias, comercial, financeira e industrial. Os 
medios, tambem uma fragao da burguesia, se aproximariam mais 

de "uma simples classe de proprietarios de terra", cuja fraque- 

za era resultante, do fraco desenvolvimento do capitalismo ao 
nivel de produgao e, tambem, de sua imposisibilidade de diversi- 

ficaqao de investimentos. 

Essa analise reflete de maneira correta a evoluqao da econo- 

mia paulista. Todavia, parece-nos nao corresponder ao desenvol- 
vimento de Minas Gerais. Nossa tentativa e agora comprovar 

essa afirmaqao. 

Stanley Stein em sua conhecida obra(55) faz uma interessante 

descri^ao da vida comercial de Vassouras e arredores. Em linhas 

gerais fica ali delineada a estrutura de comercio dos municipios 

cafeeirots do Vale do Paraiba. Segundo ele o comercio local de 

Vassouras supria o pequeno fazendeiro, os arrendatarios, os tra- 

balhadores rurais e a popula<;ao da cidade em geral. Se compu- 

nha de modestos negociantes que comerciavam desde tecidos 
grosseiros de algodao, toucinho, fuba, carne seca e bacalhau, pas- 

sando tambem por bebidas e bugigangas como fitas, pentes, car- 

teiras, sabonetes, etc., ate ferragens incluindo machados, enxadas 

foices e outros apetrechos. "Com esses varejistas tinham os fa- 

zendeiros poucos contatos, excetuando-se umia ou duas grandes 
casas de negocio em Vassouras"(56). Os contatos comerciais do 

grande fazendeiro se estabeleciam diretamente com o Rio de Ja- 

neiro atraves dessa peculiar figura da historia do cafe: o comis- 

sario. A ele cabia uma fase importantissima da atividade cafeei- 
ra: a comercializa^ao da safra. Mas as suas funqoes nao se esgo- 

tavam apenas nessa tarefa. desnecessario repetir toda a ampla 

(54) Na afiLnmia^ao da doaninancia do oapiitjail comercial nue baseio e acom- 
panho J.M, Cajrdoso de Mello, op. orb., pg. 107 e seguimtes. 

(56) STEIN, Stamiley, Grandeza e Decadencia do Cafe. Sao Paulo, Brasi- 
lienae, 1061. 

(56) Idem. pg. 103. 
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gama de operagoes realizadas pelos comissarios. Entretanto, 

gostanamos de lembrar que, dentre elas, figurava tambem a in- 

cumbencia de suprir o fazendeiro e sua familia daqueles bens de 

consumo mais sofisticados, adquirido no Rio de Janeiro ou no 
estrangeiro. Depois que um fazendeiro consignava sua safra a 

um determinado comissario, abria-se unua conta corrente na qual 

o primeiro "sacava mais ou menos a vontade" contra o segun- 

do(57) Muitas das mais importantes casas comissarias do Rio 

de Janeiro pertenciam a membros de familias de grandes cafei- 

cultores do Vale do Paraiba(58). Nesses casos, percebe-se que o 

capital cafeeiro, desempenha simultaneamente, fun^oes agrarias 

e comerciais. R importante destaoar, entretanto, que, no caso mi- 
neiro, a parte maior das funqSes comerciais se realizavam no Rio 

de Janeiro. 

Configurava-se, nesseis municipios cafeeiros, uma estrutura 

comercial composta de dois compartimentos. Um local, que se 

desenvoilvia entre os pequenos comerciantes, pequenos fazendei- 

ros e a populagao em geral, e outro, mais amplo, ligando grandes 

fazendeiros com a Praqa do Rio de Janeiro. Juntos, Estado do 

Rio e o antigo Distrito Federal procesisava entao sua propria pro- 
duqao, sua comercializa<;ao, e ademais, a comercializaqao do cafe 

mineiro. 

Os centros onde existiam ois dois segmentos da atividade ca- 

feeira — o rural e o urbano — se beneficiavam de um processo 

de diversificaqao economic'a baseado num aprofundamento da 
divisao social de trabalho. Setores distintos da economia pas- 

savam a se especializar no cumprimento de tarefas especificas. O 

impacto desse processo na rapida urbanizaqao de cidades como o 

Rio de Janeiro e Sao Paulo foi muito grande. Por sua vez, a 

urbanizaqao se apresentaria como condiqao e resultado de outro 

processo: o da expansao industrial. A intera^ao cumulativa en- 

tre ambos se refor^aria, mais uma vez, aprofundando a divisao 
do trabalho. 

A cafeicultura em Minas Gerais teria se desenvolvido sob a 

larga predominancia de "capitais medios" De fato, como vi- 

mos no item anterior, o tamanho medio de suas propriedades ca- 

feeiras era sensivelmente menor que as de Sao Paulo (e tambem 

que as do Rio, no sen apogeu). Esse capital de reduzido porte 

(57) Idem, ,pg. 98. 

(58) Idem, pg. 101. 
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desempenharia de modo geral, apenas funqoes estritamente agra- 
rias. Nao atransbordaria,, diretamente para fora das planta- 

q5es. Os pequenos proprietarios venderiam o sen cafe na portei- 

ra da fazenda e, quando isso nao aconteoesse, chegariam no ma- 

ximo ate a estaqao mais proxima. Repetimos, dificilmente par- 
ticipariam de qualquer etapa comercial on financeira ligada ao 

negocio cafeeiro, e pouco provavelmente teriam excedente dis- 

ponivel para diversificar suas inversoes. 

Os municipios cafeeiros da Zona da Mata mineira tambem 

contavam com um pequeno comercio, tal como aquele descrito 

por Stanley Stein. Mas, com uma particularidade importante. 

Esse pequeno comercio incluia grande parte da comercializaqao 

da safra cafeeira. Com efeito, algumas indicaqoes contidais nas 
observaqoes de Roberto Capri(59) que viajou pela Zona da Mata 

em 1915, sugerem algo nesse sentido. As casas comerciais dos 

diversos municipios cafeeiros funcionavam como intermediaries 

entre os inumeros pequenos produtores da regiao e as casas ex- 
portadoras do Rio de Janeiro. Cada uma daquelas casas (dos 

municipios) representava um pequeno polo de atraqao para onde 

convergia a produqao dos fazendeiros mais proximos. Dentre os 
varios artigos que negociavam constava tambem o cafe. 

Isso ficava registrado a partir de varios anuncios publicita- 
rios de casas comerciais de municipio cafeeiro apresentados por 

Roberto Capri em seu album. Por exemplo, um que se encon- 

trava pregado a porta de uma casa chamada ''Ao Preqoi Fixo", 

fundada em 1886 no municipio de Rio Branco, de propriedade de 

Adriano Telles e Cia. Ali se podia ler o seguinte: ^Variado sor- 
timento de fazendas, ferragens, armarinho, chapeus, calqados, 

roupa feita, maquinas de costura, etc.. Compram-se cafe, fu- 

mo e demais generos do pais. tlnicos depositarios dos afamados 

calqados Souto e Venus" Outro referente a Casa Americana de 

Lincoln e Cia. com matriz em Sao Joao Nepomuceno e filial em 

Palmira, registrava: "Casa Americana: compradores de cafe; re- 

finaqao de aqucar, maquinas movidas a eletricidade para benefi- 

ciamento de arroz e moagem de milhioq miantimentos, querosene e 
sal em grande escala; variado sortimento de fazendas ,roupas, ar- 

marinhos:, ferragens, chapeus, louqas, calqados, papeis, tintas e 

outros artigos" 

(59) CAPRI, Roberto, Minas Gerais e seus municipios — Zona da Mata. 
Sao Paulo, Weiss e Ola. 1916. Este aurbotr que viajou pela Zona da 
M3ata em 1915 neuniu suas impnesisoes rueste curioso album, que cxmta 
inclusive com varias fotografias. 



230 

Elsses comerciantes centralizavam a produqao que mais 

tarde seria negociada com as grandes casas comissarias e expor- 

tadoires do Rio de Janeiro, que desde cedo, procuravam contro- 
lar a comercializa^ao da safra mineira. De fato, Taunay regis- 

tra, por exemplo, a funda^ao no Rio de 1884, de uma importante 

casa comissaria (a Avelar e Cia.) "com clientela sobretudo de 

municipios da Mata de Minas" Mais adiante diz que o proprie- 

tario dessa casa (o Conde de Avelar) gostava de afirmar que 

nos "ultimas anos do Imperio o mais bem reputado cafe que che- 

gava ao mercado carioca. era o Juiz de Folra, tido como muito 

superior aos demais tipos,,(:60) Certamente, Juiz de For a, princi- 

pal centro economico de toda a Zona da Mata (e tambem do Es- 

tado), seria um dos mais ativos polos de convergencia da produ- 

gao cafeeira da regiao. Mesmo para esse municipio aquela estru- 

tura de comercio que acabamos de mencionar continuaria a vigo- 
rar, ou seja, os seus inumeros pequenos comerciantes funciona- 

riam como intermediaries entre o produtor e os grandes exporta- 

dores e comissario do Rio. 

Isso implicava no fato de que, do grande comercio de expor- 

tagao de cafe, com o enorme volume de recursas que mobilizava, 

e do excedente de que se apropriava, Minas Gerais pouco parti- 
cipava. Esse importante segmento da atividade cafeeira estava 

praticamente ausente da economia mineira. Tal como ocorrera 
com a produgao como vimos no item anterior — a comercializa- 

<;ao do cafe tambem se enoontrava pulverizada, dispersa por uma 

extensa rede de pequenos comerciantes. Possivelmente ela nao 

se concentrou na dimensao necessaria, a partir da qual funciona- 

ria como um setor mais ou menos autonomo', nunca chegando a 

se constituir em importante mecanismo apropriador, centraliza- 

dor e diversificador do capital cafeeiro, como no caso de Sao 
Paulo. Mesmo porque, como ja mostramos, as margens de lucro 

da cafeicultura de Minas no inicio do seculo eram extremiamente 

reduzidas, sendo que dificilmente tais lucros teriam condi<;5es de 

extravasar para os outros setores da propria economia mineira. 

Em outras palavras, era pouco provavel que em Minas se verifi- 

casse algo semelhante aquilo que denominamos de processo de 

acumula(;ao diversificada do capital cafeeiro e que tao bem ca- 
racterizou a expansao da economia paulista nesse periodo. Mais 

adiante voltaremos a questao da apropriagao de parte do exce- 
dente do cafe de Minas, pela Praqa do Rio de Janeiro. 

(60) TAUNAY. A., op. ait., vol. 7, pg. 42 



231 

Ocorre, entretanto, que, por um momento, o governo minei- 

ro parece ter tido a percepqao da necesisidade de criar cer- 

tas condi95es para que os produtoires mineiros participassem 

de uma forma mais decisive de comercializa^ao do cafe. 
Partindo do pressuposto de que os intermediaries sempre 

procuravam reduzir o preqo de compra desse produto, tanto na 

porteira da fazenda, quanto na estagao mais proxima, fato que 
acarretava uma redugao de lucro do produtor, procurar-se-ia, en- 

tao elimina-los ao maximo. Isso traria dois beneficios aos cafei- 
cultores. De um lado, ao propiciar-Ihes a possibilidade um au- 

mento nas margens de lucro estaria contribuindo para uma me- 

Ihoria geral das condiqoes da cafeicultura mineira que passaria a 
dispor de uma maor capacidade de expansao e, de outro, concor- 

reria para o estabelecimento de mais um setor da atividade eco- 

nomica (o grande comercio), criando mais uma opqao para a in- 

versao e diversificaqao da estrutura economica do Estado. Em 
suma, ao incentivar um processo de internaliza<;ao do grande co- 

mercio cafeeiro o governo concorria (intencionalmente ou nao) 
para que a economia mineira desse mais um passo no sentido de 

um maior aprofundamento da divisao social do trabalho, da es- 

pecializagao. 

De fato, essa tentativa oonsubstanciou-se no Piano Mineiro 

de Valorizagao do Cafe idealizado pelo entao Presidente Joao Pi- 
nheiro. Procurava ele atacar primordialmente a questao da co- 

mercializa^ao. Para tanto^ propos e agiu em tres frentes. Criou, 
por conta do Estado, entrepostos comerciais na Europa (Antuer- 

pia e Havre). Agencias de Cafe no Rio, Santos e Espirito Santo 

e incentivou a cria^ao de cooperativas cafeeiras nos principais 
municipios produtores. Tudo isso seria coordenado pela Secre- 

taria da Agricultura. 

Com efeito, a Agencia do Rio, de longe a mais importante, 

se instaloiu em principios de 1908. Segundo dados de um relato- 
rio da Secretaria da Agricultura(61\ de 1.° de maio desse ano a 

1.° de maio de 1909 ela recebeu 14 858 sacas de cafe; de 1909 a 

1910 recebeu 129 180 sacas e de 1910 a 1911 recebeu 231 645. O 

significativo aumento que se registrou nesise curto periodo se deu, 
em parte, devido a intensa cria^ao de novas cooperativas. Prati- 

camente todos os grandes municipios instalaram no minimo uma. 

(61) ReLaitorio apresenteido ao Exmo. Sr. Presidente do Estado de Mi nas 
Goims pelo Dir. Jotse Gongalves de Souza, Secretdrio do Estado dos 
Negocios da Agricultura, Industria, Terras, Viagao e Obras Publioas. 
Belo Horizonte, Imprensa Oficial, 1911. 
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E eram elas que remetiam o cafe para a Agencia do Rio. Diz 

ainda o Relatorio: "Neste ano (1910) entraram na praqa do Rio 

2 489 582 sacas de cafe; sendo 1 368 153 de procedencia mineira. 

A Agencia foram consignadas, como foi dito, 231 645 sacas, que 

correspondem a cerca de 10% da entrada geral e 17% relativa ao 

cafe mineiro"(62) Como se ve, nesses tres anos as cooperativas 
dos produtores mineiro comercializavam apenas essa pequena 

parcela para a Europa ou para serus proprios corretores. 

R o que se depreendie de alguns informes fornecidos pe- 

la se^ao do cafe, orgao vinculado a Secretaria da Agricul- 

tura de Minas Gerais. De um lote de 5 622 remetido diretamen- 

te para o Agente de Antuerpia em fins de 1908 apurou-se a quan- 

tia bruta de 173:120$132 (cento e setenta e tres contos. ). 

Deduzidas as despesas de fretes, impostos, etc., na importancia 

de 57:176$873 restou o liquid© de 115:943$199, o que corresponde 

a 20$620 por saca ou 5$155 por arroba. No mesmo periodo ou- 

tras cooperativas de Zona da Mata enviaram ao mercado do Rio 

8 656 sacas que ali foram vendidas por seus corretores, que oo- 

bravam apenas 50 reis ($50) por saca, alcangando o pre^o de 

205 :771$372. Deduzidas as despesas de fretes, impostos, etc., na 

importancia de 58:616$447, deixaram o liquido de 147:154$925 
correspondente a 17$000 por saca ou 4$250 por arroba o que re- 

presentava 905 reis ($905) a menos por arroba do que o cafe ven- 
dido diretamente na Europa(63). 

Caso este mesmo cafe fosse vendido pelos comissarios (esses 

comissarios que representavam as casas exportadoras do Rio, 

compravam, como vimos, dos pequenos comerciantes locais que, 

por sua vez, ja haviam adquirido o cafe dos fazendeiros), teria- 
mos de sobrecarrega-lo com as despesas de comissao de 3% (ta- 

xa vigente na epoca) oalculados sobre o prego bruto, ou seja, 
6:173$142 e mais 5:193$600 "para frete ou carreto, pesagem, vi- 

ragem, bra<;agem, etc., a razao de 600 reis ($600) por saca — con- 

forme se ve em todas as contas desses intermediaries..."(64), resul- 

tando um produto liquido de 135:788$183. Isso coirresponderia 

a 15$684 por saca ou 3$921 por arroba. Ou seja, uma diferenqa 

para menos de 329 reis ($329) em relaqao as vendas feitas pelos 

corretores e de 1$234, em rela^ao as vendas efetuadas diretamen- 

te para a Europa. Neste ultimo caso, a cadeia dos intermediarios 

era mais extensa e, consequentemente,o lucro dos produtores me- 
nor. Resumindo, portanto, temos o seguinte: 

(62) Ideon, pg. 488. 
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Cafe vendido pelo comissario 

Cafe vendido pelo corretor 

Cafe vendido diretamente 

3$921 lucro/arroba 

4$250 lucro/arroba 

5$155 lucro/arroba 

Quanto mais diretas fossem as vendas, maiores as margens 

de lucro. Merece ainda ser mencionado o fato de que o Governo 
instituiu uma serie de premios e incentives, tanto para a instala- 

gao, quanto para a expansao das atividades das cooperativas, coi- 

sas que, em ultima analise, refo^ariam as possibilidades de am- 

pliaqao dos lucros dois cafeeicultores. 

Das anotaqoes de diversas cooperativas podemos retirar uma 

serie de exemplos que ilustram o que acabamos de relatar. o 

que se segue (dados referentes a 1908)(65)- 

Cooperativa do Rio Branco: 

Venda na Europa 

Venda no Rio pelo corretor 

Venda no Rio pelo comissario 

Cooperativa de Cataguazes: 

Venda na Europa 

Venda no Rio pelo corretor 

Venda no Rio pelo comissario 

Cooperativa Ponte Nova: 

Venda na Europa 

Venda no Rio pelo corretor 

Venda no Rio pelo comissario 

Curiosamente, entretanto, o cooperativismo nao progrediu. 

Da mesma forma que ele apresentou um intenso crescimento nos 
primeiros anos de atividade, cedo tambem comeqaria a apresen- 

5$300 lucro p/arroba 

4$014 lucro p/arroba 

3$690 lucro p/arroba 

4$016 lucro p/arroba 

3$555 lucro p/arroba 

3$255 lucro p/arroba 

6$235 lucro p/arroba 

4$168 lucro p/arroba 

lucro p/arroba 

(63) Relatorio apresenteqcio ao Exmo. Dr. Juscelino Barbosa, Secretario das 
Finangas pelo Engenheiro Carlos Prates, Belo Horizonte, Imprensa 
Oficial, 1909. 

(64) Mem, pg. 310. 

(65) Idem, pg. 323. 
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tar sinais de estagnaqao seguida de declinio. Em 1912 e 1913 o 

numero de sacas recebidas pela Agenda Geral no Rio ainda au- 

mentoiu um pouco em rela^ao aos anos anteriores. Nesses anos 

entraram, respectivamente 249 836 e 304 590 sacas. A partir dai, 

diz Socrates Alvimi(66), o movimento das cooperativas entra em 

aoentuado declinio. Indiscutivelmente, e fundamental ter claro 

os motivos que levaram essa experiencia, a ter uma vida tao efe- 

mera. Infelizmente issso foge aos objetivos do nosso trabalho. 

Embora nao aprofundemos esse tema, sua coloca^ao se faz ne- 

cessaria. Do no'sso ponto de vista, esta experiencia e sen 

fracasso constitui uma pista fundamental para a compreensao 
da acumulaqao cafeeira em Minas. 

Vejamos essa hipotese. 

A concorrencia exercida pelas casas comissarias de exporta- 

gao do Rio de Janeiro deve ter contribuido decisivamente para o 

malogro do cooperativismo mineiro. Elas agiam agressivamente, 

partindo com decisao para a conquista do mercado. As vezes che- 
gavam a ser audaciosas, como ilustra um episodic ocorrido na 

Cooperativa de Cataguaz.es. Esse municipio era o segundo maior 

produtor de cafe de Minas Gerais e sua cooperativa das mais pro- 
gressistas. Entretanto, num relatorio encaminhado a Diretoria 

do Comercio e Expansao Economica pelo Sr. Joaquim Correia 
Dias, incumbido de fiscalizar o funcionamento das cooperativas 

agricola do estado, podia-se ler que a de Cataguazes, cedendo a 

pressoes, permitiu que "dentro do seu engenho central" se esta- 

belecesse uma cataqao de cafe "custeada por importante casa co- 
mercial do Rio, alem de ser feito todo o serviqo de rebeneficia- 

mento de cafe (casa comercial) nos engenhos daquela (cooperati- 

va), que vive quase que as expensas da citada casa comer- 
cial!"^). 

Na realidade o fazendeiro de Minas estava encerrado no "ci- 

clo de ferro" tal qual o fazendeiro fluminense, como mostrou 
Stanley Stein(58). As precarias condigoes de retengao do exceden- 

te no proprio territorio mineiro, implicavam, de um lado, numa 
debil situaqao de liquidez do fazendeiro, e, de outro, numa pre- 

caria situaqao financeira do Estado. Constituiam-se dessa ma- 

neira dois series e absolutos pontos die estrangulamento que im- 

pediam a realiza(;ao do seguinte esquema: a poissibilidade do Es- 

tado expandir, tanto o gasto publico (subsidiando aquele "sui 

(66) ALVIN, Sdcratee, op. dt.. pg. 70. 
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generis" esquema de comercializa^ao cooperativo e estatal), 

quanto a sua possibilidade de, via emprestimos, financiar aos fa- 

zendeiros (ou as cooperativas) o novo esquema de comercializa- 

qao. Nem se podia pensar na utilizagao maior do mecanismo da 

divida publica e de emprestimos externos: quern seriam seus to- 

madores, se sabemos da fragilidade da acumulapo cafeeira em 

Minas, resultante da baixa concentra^ao de capital? Houvesse 

tal condiqao, talvez se pudesse imprimir uma expansao das bases 

de acumulaqao. 

4 CAFE E INDtfSTRIA: ALGUMAS OBSERVAgoES 

Antes de fazermos alguns comentarios sobre certos aspectos 

da rela^ao cafe-industria em Minas vejamos uma sumaria carac- 

rizaqao da estrutura produtiva desse Estado de acordo com os da- 
dos do inquerito industrial de 1907 (Censo de 1907)(69). 

Para tanto, tomaremos emprestado de Sergio da Silvia(70) al- 
gumas ideias, mais precisamente aquelas referentes a agregagao 

de empresas, segundo cortes de tamianho por capital e operarios. 

Reagrupamos os dados do Censo de 1907 para Minas Gerais 

de maneira isemelhjante a que Sergio Silva ja fizera para Sao 
Paulo e Distrito Federal. Eles encontram-se dispostos nas Ta- 
belas VII. e VII-A. Gs resultados encontrados permitem que 

destaquemos impoirtantes diferenqas entre Minas, por um lado, e 

Sao Paulo e Distrito Federal, por outro. 

Com efeito, enquanto as grandes empresas, isto e, aquelas 

que empregam 100 ou mais operarios e/ou possuiam 1 000 con- 
tos ou mais de capital reagrupavam 85% do capital em Sao Pau- 

(67) Relatorio apresentado ao Exmo. Dr. Juscelino Barbosa, pg. 510. 

(08) STEIN, Sftianley, op. dt., pg. 36. Esse aspeoto foi tratado e aprofim- 
diado tambem em J.M. Cardoso de Melo. op. cit., .pg. 63-65 e Maria S. 
Oarvalho Franco, Homens Livres na Ordem Escravocrata, Sao Paulo, 
Instituto tde Bstudos Brasileiros, 1969, pg. 171-172. 

(69) O rasil, suas riquezas naturals, suas industrias. Rio die Janeiro, M. 
Orosoo e Cia., 1900. 

(70) SILVA, Sergio, op. cit., pgis. 83/85. 
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lo e cerca de 70% no Distrito Federal, em Minas reagrupavam 
apenas 54,4% (Tabela VIL). Em numeros absolutes os dados 

sao tambem reveladores. As grandes empresas totalizavam 66 

no Distrito Federal e 72 em Sao Paulo. Em Minas eram apenas 
25 dentre as 529 (Tabela VIL). Com relaqao ao valor da produ- 

qao as diferenqas tambem eram significativas. As grandes em- 
presas cointribuiam com 51,9% e 77,4% no Distrito Federal e em 

Sao Paulo respectivamente, e, com somente 37,5% em Minas 

(Tabela VIL). No tocante a forqa de trabalho, Minas e Distrito 

Federal se igualavam, com essas empresas reagrupando 57,3% 

dos operarios, sendo que em Sao Paulo essa cifra atingia a 80,2%. 

De acordo com os dados do Censo de 1907, teriamos que das 

25 empresas existentes que empregavam 100 ou mais operarios, 
apenas 2 se caracterizavam como grande empresa empregando 

1 000 contos ou mails de capital. E as outras 23, melhor se enqua- 

drariam como de porte medio (grupos A e B — Tabela VIL). 

Nao existia nenhuma empresa com mais de 1 000 contos de capi- 

tal e menos de 100 operarios (grupo C, Tabela VIL). Este se- 

ria um tipo de industria, ao mesmo tempo, mecanizada e de gran- 

de porte, incompativel, quase que por defini<;ao, com o grau de 
desenvolvimento do capitalismo em Minas. 

Com o numero de empresas, o capital e o valor da produqao 

dos estabelecimentois situados nos grupos A,B e C da Tabela 

VIL representavam uma porcentage mmuito pequena desses 
totais com rela^ao aos do Estado, criamos mais um grupo, o D, 

representado por empresas com menos de 1 000 contos de capi- 

tal e menos de 100 operarios. Realmente era nesse bloco que se 
concentrava o grosso da produqao fabril de Minas Gerais. Aqui 

se localizavam 95,3% das empresas, 45,4% do capital, 42,6% da 
forqa de trabalho e 62,4% do valor da produqao (Tabela VII).. 

Entretanto, esse reagrupamento ainda e insuficiente para 

uma melhor caracterizaqao do que era a estruturada industria mi- 

neira. Menos de 1 000 contos de capital e menos de 100 operarios 

sao limites muito fluidos; as variaqoes que eles comportam po- 

dem ser muito extensas. Visando contornar csse problema fo- 
mos obrigados a partir para uma maior desagregaqao dos dados, 

o que apreisientamos na Tabela VII-A.. 

Qualifiquemos um . pouco mais algumas caracteristicas da 

industria de Minas. Primeiro, inexistiam empresais com mais de 

1 000 contos de capital e menos de 100 operarios, como ja disse- 
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mois. Segundo, aquelas que contavam com menos de 20 opera- 

rios, invariavelmente possuiam um capital inferior a 200 contos, 

como mostra a quarta coluna da Tabela VII-A.. Com 200 con- 

tos ou mais de capital e menos de 20 oiperariots, nao havia nenhu- 

ma empresa. Terceiro, as empresas com mais de 200 contos de 

capital e numero de operarios variando de 20 a 49 eram apenasi 5 

e, finalmente, aquelas em que o numero de operarios variava de 

50 a 99, eram apenas 9. A porcentagem do capital, operarios 

e produqao que todas essas empresas detinham era muito peque- 
na, como se pode ver pela indicaqao contida na terceira coluna 

de cada m6dulo(*) da Tabela VITA.. 

Lembrando que basicamente e o criterio do numero de ope- 

rarios que tomamos para discutir o porte dessas industrias, teria- 

mos entao a situaqao que se segue. A "pequena industria" en- 

globaria todas as empresas com menos de 50 operarios e, logica- 
mente, menos de 1 000 contos de capital. Corresponderia, por- 

tanto, aos modulos 7,8, 11,12, 15 e 16 da Tabela VITA.. Seriam 

487 dentre as 529 empresas existentes em 1907, ou seja, aproxi- 

madamente 92% delas. Congregariam cerca de 30% do capital e 

da for^a de trabalho, e, quase 45% do valor da produqao fabril 

de todo o Estado. claro que poder-se-ia argumentar que as em- 
presas localizadas no modulo 16, o de maior peiso nesse grupo, 

estariam muito mais proximos do artesanato do que da industria, 

uma vez que a sua media de operarios era de apenas 4 (segunda 

coluna de cada modulo). 

A "media industria", corresponderiam os modulos 5, 6, 9, 1,0, 

13 e 14 da Tabela VITA.. Representariam 40 empresas, isto e, 

7,5% do total. A elas caberia 53% do capital, pouco mais de 57% 

da for^a de trabalho e 48% do valor da produqao. 

Evidentemente, para a caracteriza^ao do grupo de media in- 

dustria valemo-nos, nao so daquelas compreendidas na classe de 

50 a 99 operarios (nenhuma com 1 000 contos ou mais capital), 

e daquelas que, embora, tivessem 100 ou mais operarios conta- 
vam com capitais inferiores a 1 000 contos. Teriamos entao, pa- 

ra o con junto das pequenas e medias industrias, a quase totalida- 

de do capital, dos operarios, e da produqao industrial de Minas. 

Em suma, a estrutura industrial mineira, quer se examine pe- 

lo porte e diversificagao dos varios ramos produtivos, quer pela 

(*) Numeraimjos esses mjodulos de 1 a 16 para maior faeilidiaidie de idien- 
taficacao. 
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estrutura de tamanhos, se diferenciava de muito do parque indus- 

trial de Sao Paulo e do Distrito Federal. 

Abordaremos agora a existencia ou nao de uma correspon- 

dencia entre a acumulaqao cafeeira e a industria em Minas. Ini- 

cialmente, vejamos o aspecto da correspondencia espacial. Tra- 

dicionalmente, essa relaqao e tida como certa, a industria teria se 

desenvolvido justamente na principal regiao cafeeira do Estado, 

a Zona da Mata. Essa conclusao e, ate certo ponto, "natural", 

sobretudo se atentarmos para o fato de que ela, geralmente, se 

deriva da simples constata^ao da presenqa de Juiz de Fora nessa 

regiao. Inegavelmente, o peso da atividade industrial desse mu- 

nicipio com relaqao a do resto do Estado e muito grande. Mas, 
extrapolar esse fato para uma conclusao que se relaciona com to- 

da uma regiao pode constituir equivoco fundamental. 

De fato, ja e expressiva a participagao da regiao Metalur- 

gica na atividade industrial, principalmente se nos recordarmos 

de que nesta epoca (primeira decada do seculo), Belo Horizonte 
mal acabava de nascer. Nao passava de pequena vila sem exer- 

cer ainda grande influencia sobre a vida economica do Estado, 

coisa que so aconteceria a partir da segunda metade da decada 
dos vinte. A regiao Metalurgica, como se sabe, nao e cafeeira e 

situa-se bem no centro geografico do Estado. 

Poderiamos assim, constatar a existencia de um padrao de 

industrializaqao descentralizada tal como aquele descrito por 

Castro(7l). Atendendo basicamente a uma demanda local, funcio- 

nava gramas a prote<;ao fornecida pelos'custos de transporte. Nes- 

sa categoria se enquadrariam as grandes texteis de Sete Lagoas, 
Cachoeira de Macacos e outras de regioes mais distantes como 

Diamantina, Montes Claros, etc.. 

Os dados de 1907 indioam claramente essa industria descen- 

tralizada. 

Em 1907 a Mata destina 41% do capital industrial do Estado 

e a Metalurgica 37% ; a primeira, 47% da produ^ao e a segunda 
34% (Tabela VIII.). Nao nos esqueqamos de que a Zona da Mata, 

nesse periodo, era a principal regiao cafeeira do Estado (respon- 
savel por quase 80% da produ^ao cafeeira de Minas), e que a 

(71) CASTRO, A. B., A industrializa<?ao descentralizada no Brasil. in: 
7 Ensaios sobre a Economia Brasileira, Rio de Janeiro, Forense, 1971, 
vol. 2. 
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Zona Metalurgica, ate aquele momento, nao era grande produto- 

ra de bens exportaveis. 

Mais esclarecedor e o que ocorre com os dados relacionados 

ao emprego fabril. Ols 135 estabelecimentos da regiaoi Metalur- 

gica empregavam 4 188 operarios enquanto os 183 da Mata con- 
tavam com 3 002 (Tabela VIIL). A media de operarios por em- 

presa para as duas regides era, portanto, bastante diferente, com 

a da Metalurgica bem superior a media do Estado e da Mata 

um pouco inferior. 

Na mesma Tabela VIII. tornados os tamanhos e mtermos de 

"capital por empresa", o fenomeno adquire outra dimensao: Ma- 

ta e Metalurgica, com capitals medios em torno de 57 e 69 con- 

tos respectivamente a regiao Sul com apenas 8 contos, distan- 

ciavam-se sobremaneira do"restante do Estado", que apresen- 
tava a media de 167 contos. As razoes dessas diferen^as, infeliz- 

mente, nao poderao aqui serem rigorosamente determinadas; so- 

mente poderemos levantar uma hipotese. Elas residiram no fato 

de que a regiao representando o "restante do Estado", ao que 
tudo indica, o latifundio agropecuario era presen^a marcante e 

que sabidamente guarda uma estrutura fortemente concentrado- 
ra da propriedade e da renda. Vale dizer, nessa regiao, provavel- 

mente, existiram condi^oes de maior concentraqao e centraliza- 

c^ao do capital, permitindo, portanto, inversoes de maior porte. 

c'"' 

Atraves do exame da estrutura industrial das regioes Meta- 

lurgica e Mata podemos chegar a uma interessante conclusao. A 

Tabela IX. nos mostra que a grande diferenqa em termos da dis- 

tribui^ao da produqao entre ambas as regi5es situava-se no ra- 
mo "Alimentos e Bebidas" Enquanto na Mata a produ^ao desse 

setor alcan^ava quase 6 000 contos, o que representava 41,2% do 

total da regiao, na Metalurgica ela nao passava de 1 300 contos 

que significavam pouco mais de 11% de sua produ^ao. No res- 

tante, a participa<;ao dos demais ramos das duas regides, nao apre- 
sentava diferengas significativas, embora a Metalurgica apresen- 

tasse uma distribui^ao setorial mais equilbrada. Em ambas, o 
setor "textil" tinha um peso semelhante, tanto pela sua partici- 

pa^ao na produqao quanto no emprego (Tabela IX.). Em suma, 

portanto, a diferen<;a residia fundamentalmente no tamanho do 

setor "Alimentos", da Mata. 

Perguntamos: a que se devia a presenqa, na Mata, dessa sig- 

nifioativa produ^ao de alimentos industrializados? Seria devido 
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ao cafe, que desta maneira estaria cumprindo uma de suas clas- 

sicas fun90.es criando e ampliando o mercado para a industria? 

Dificilmente. 

Desde logo devemos mencionar o fato de que a economia 

achava-se estreitamente vinculada ao Rio de Janeiro. Na qua- 
hdade de maior centro urbano do pais o Distrito Federal era o 

destino natural de grande parte da produqao de alimentos da Ma- 
ta (e tambem de outros produtos como o fumo e alguns tecidos 

mails grosses de algodao). Dessa forma, acreditamos que a ex- 

portagao era a causa basica da presenga dessa grande produ^ao 
de alimentos. 

Via de regra as fazendas eram unidades auto-suficientes. 

Alem do cafe, sempre produziam alimentos para o seu consumo, 

reduzindo significativamente a demanda por esses produtos no 
mercado. Aliado a isso, repetimos, as relaqoes de produce na 

cafeicultura, nao evoluiram em diregao a uma predominancia do 

trabalho assialariado. A parcela, sob a forma de mieiaqao, era a 

forma dominante de organizaqao da produ^ao. E isso restringia 

o potencial do cafe em criar mercados. 

Nao podemos esquecer que a produqao de alimentos da Mata 

visava tambem a atender o rapido crescimento urbano de alguns 

centres da regiao, como o caso de Juiz, de Fora. 

Entretanto, nao podemos afirmar, como e correto faze-lo pa- 
ra Sao Paulo, que o processo de urbanizaqao tenha sido induzido 

pela expansao de atividade oafeeira, assumindo elevada intensi- 
dade. Pela hipotese sobre a comercializaqao que levantamos an- 

teriormente, a expansao do segmento urbano do "complexo" ca- 

feeiro da Mata teria se dado a um ritmo bastante lento. 

Passando para o terreno da participagao do capital cafeeiro 
na industria a luz das fontes que consultamos — tambem nao 

vemos vincula^ao significativa. Apesar desse assunto ainda nao 
ter sido pesquisado para o caso de Minas, possivelmente seriam 

raros os casos de grandes cafeicultores que investiram seus lu- 

cres na industria. 

Quanto aos estimulos ''para tras" proporcionados pelo cafe, 

mais uma vez nao se detecta nada de muito importante. Enquan- 

to em Sao Paulo se instalaram fabricas para a produ^ao de ma- 

quinas de beneficiamento de cafe — a Lidgerwood, a MacHard 
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e a Arens, por exemplo — em Minas isto se limitou ao surg-imen- 

to de pequenas oficinas de reparo. 

Ao que parece, esses estimulos se resumiram a uma honrosa 

excessao, desta vez importante. Estamos nos referindo a uma 

grande textil dedicada a produqao de juta, provavelmente desti- 

nada ao ensacamento de cafe. Ela se localizava em Juiz de Fora 

e o valor de sua produgao em 1907 ultrapassou a 2 000 contos se- 
gundo o Censo de 1907. 

Em resumo, concluimos: o que a Mata produzia a Meta- 

lurgica tambem produzia. Com a diferenga basica de nao produ- 

zir cafe. 

Assim, a industria mineira, ao contrario da paulista, nao era 

tao exclusivamente vinculada a economia cafeeira. 

CONCLUS5ES 

Deter-nos-emos aqui apenas nas conolusoes de carater mais 

geral. No tocante ao exame de alguns aspectos do complexo ca- 

feeiro de Minas" chegamos as seguintes constata^oes: 

— essa economia cafeeira esbarrou desde cedo com o pro- 

blema da exaustao de suas terras e nao contou com maior dispo- 

nibilidade delas para sua renovaqao produtiva, ou para sua ex- 
pansao na Zona da Mata; 

— sua acumulaqao deu-se, portanto, com baixo nivel de pro- 

dutividade fisica e economica, reforqadas ainda pela exigua tec- 
nicidade; 

— refor^a ainda a assertiva acima o reduzido tamanho de 

suas propriedades; 

— vinda a transi^ao do trabalho escravo para o assalariado, 
tal processo se deu de forma extremamente debil; ao inves de ho- 

mens livres, submetido ao salario, predominaram largamente as 

arcaicas formas de parceria; 
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^ jSSas cc>n<^^9^es resultam, portanto, em baixo nivel e rentabihdade. Agravando esse negativo quadro, a domimacao 

do capital comercial extraia-lhe parte importante de seu exce- 

dente coimpulsonamente transferido para a praqa do Rio de Ja- 

neiro. J 

. t?
or t^0 'lsso precario o desenvolvimento de relacoes ca- 

pitahstas do produQao. Baixa rentabilidade e perda de parcela de 
seu excedente nao permitiram que os segmentos urbanos (comer- 

cio, transporte, finangas, industria, etc.) do complexo tivessem 

expansao satisfatoria. 

Por outro lado, ao se oonstituir e desenvolver dessa forma 
a economia cafeeira da Zona da Mata, ao que tudo indica nao 

proporcionou maiores articulaqoes com o espaco economico 
mineiro. 
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