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De fornecedor apenas de farinhas de 

mandioca a outras prapas da Colonia, o 

porto de Paranagua, a partir da segunda 

decada do seculo XIX, passa a entreter 

comercio exterior, regular e contmuo, 

com o Rio da Prata e depois tambem com 

o Chile. 

Ate o im'cio do seculo XIX, o Paraguai 

colocara abundantemente a erva-mate no 

mercado de Buenos Aires. Contudo, sob o 

govern© de Francia, as remessas de erva 

paraguaia foram escasseando em virtude 

das medidas restritivas impostas ao Pai's. 

A falta de ervas em Buenos Aires ocasio- 

nava alta de prepos que so ao Paraguai 

benefrciava, de tal maneira que os comer- 

ciantes argentinos, prejudicados por esse 

encarecimento excessive, logo substituf- 

ram a erva do Paraguai por aquela de 

Paranagua. 

A extrapao da erva, que era nativa em 

A autora pertence a Universidade Federal 

do Parana. 

grande parte do territorio paranaense, e a 

produpao do mate ganham impulse na de- 

cada de 1820, de modo a constituir, ja em 

1826, 70% das exportapoes da Comar- 

ca (D. A propria Alfandega de Paranagua 

era criada em 1827. 

Problemas diversos, como a Guerra da 

Independencia, a Guerra da Cisplatina, to- 

davia, embaracavam o comercio. Havia 

tambem problemas internes como as difi- 

culdades de transporte em face da ausen- 

cia de estradas e ainda a ganancia de mui- 

tos que ofereciam ervas de qualidade infe- 

rior e falsificadas. 

O isolamento do Paraguai, porem, dei- 
xava livre o comercio das ervas paranaen- 

ses no Prata. O consul brasileiro(2) em 

(1) WESTPHALEN, CecClia Maria. O porto de 
Paranagu^ no ano de 1826, estudo de 
micro-conjuntura. Boletim do Departa- 
mento de Historia da UFPr. (2), Curitiba, 
1962. 

(2) ARQUIVO HISTORICO DO ITAMARA- 
TY Relatorio do consul brasileiro em 
Buenos Aires. Caixa n.0 4, 205-2-15. 
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Buenos Aires informava em 1832 que es- 

peculadores lucravam naquela praca cerca 

de 200% com vendas de ervas de Parana- 

gua. 

O comercio exterior da Comarca, a 

partir de 1838, e por quase toda a decada 

seguinte, sofreria graves percalpos motiva- 

dos pelas injunpoes poh'ticas do Prata, 

bem como do Paraguai. 0 si'tio de Monte- 

videu e os bloqueios de Buenos Aires difi- 

cultariam as mudangas na orienta(?ao polf- 

tica paraguaia, decorrentes da morte de 

Francia, ocasionando a queda da erva pa- 

ranaense nos mercados platinos. 

As primeiras partidas da erva paraguaia 

chegadas ao Prata reconquistaram de ime- 

diato a antiga clientela, ainda que vendi- 

das a pregos mais altos que os das ervas 

missioneiras e de Paranagua. Sua qualida- 

de superior seria responsavel por esse pre- 

ferencia. Assim, a erva paranaense foi des- 

locada para as regioes de campanha e pro- 

vmcias do norte da Confederagao Argenti- 

na. 

A conjuntura, porem, havia propriciado 

de modo irreversi'vel o desenvolvimento 

das atividades ervaterias no Parana. De 

1830 a 1850, mais de 70 engenhos de 

soque, na sua maioria hidraulicos, haviam 

sido instalados na Comarca, sobretudo na 

vila de Morretes. 

Novas circunstancias poh'ticas no Para- 

guai voltariam a favorecer a erva para- 

naense. No im'cio de 1846 o presidente 

Carlos Lopez, ante as despesas com o ar- 

mamento do Paraguai e evitando novos 

impostos colocava em maos do governo 

paraguaio o monopolio da exportagao da 

erva-mate. 

Vendida a alto prego no Prata, a erva 

paraguaia encontrava a concorrencia das 

ervas de Paranagua, agora bastante conhe- 

cidas. 

A sua exportagao, no meio do seculo, 

era de fato o grande negocio da 5.a Co- 

marca, atingindo 85% do valor total de 

suas exportagoes(3). 

Especializada na erva-mate, a exporta- 

gao inclui'a unicamente pequenas quanti- 

dades de madeiras, arroz, aguardente e 

cal. A propria farinha de mandioca torna- 

ra-se artigo de importagao. 

Esta era constitui'da sobretudo pelo 

agucar, carnes secas, couros, fazendas, fer- 

ragens e sal. A praga fornecedora era prin- 

cipalmente o Rio de Janeiro, de onde 

procediam as fazendas secas e molhadas, 

seguindo-se Santos, Santa Catarina e Per- 

nambuco. Desta ultima Provmcia vinha 

apenas o sal. Carnes secas e couros eram 

tambem importados do Rio da Prata. O 

acondicionamento da erva-mate em sur- 

roes tornava os couros muito procurados 

pelos paranaenses. 

Somente a partir dos meados do secu- 

lo, as pautas de importagao comegaram a 

incluir maiores exigencias, quer em rela- 

gao as pegas de vestuario, quer de mobi- 

liario e ao generos de alimentagao e quin- 

quilharias. 

No ano de 1852 seria realizada a pri- 

meira tentativa de importagao direta da 
Europa. Contudo, nao teve exito pelo 

naufragio da escuna inglesa Seine quase ao 

atingir o seu destino, na altura do Supera- 

gui. 

Assim, chegaya a Comarca de Curitiba 

e Paranagua as vesperas da sua emancipa- 

gao poh'tico-administrativa, desligando-se 

de Sao Paulo. 

A promogao economico-financeira da 

Comarca, resultante sobretudo das expor- 

tagoes da erva-mate, constituiu a base on- 

de se fundamentaram os paranaenses para 

(3) WESTPHALEN, Ceci'lia Maria. Navios e 
mercadorias no porto de Paranaguci nos 
meados do s6culo XIX. ANAIS DO V 
SIMPOSIO NACIONAL DOS PROFES- 
SORES UNIVERSITARIOS DE HIST6- 
RIA. Sao Paulo, 1971, p. 449-521. 
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as suas reivindicapoes de autonomia poh'ti- 

co-administrativa. A dependencia ante o 

fisco da Provmcia, a administragao moro- 

sa e inocua e, principalmente, a evasao em 

proveito de Sao Paulo dos ingressos oriun- 

dos da exportapao levaram a pressao em 

favor da autonomia da Comarca. A con- 

juntura poh'tica do Imperio, com a Guerra 

dos Farrapos e a Revolugao Liberal de 

Sorocaba, contribuiria para a criapao da 

Provmcia do Parana, pelo receio de que 

os paranaenses descontentes pudessem 

aderir as revoltas. Os gabinetes conserva- 

dores, via de regra, seriam favoraveis a 

emancipapao do Parana criando-se a nova 

Provmcia em 1853. 

Chegara a oportunidade para a trans- 

formapao da atrasada Comarca em espe- 

ranposa Provmcia. Assim, a 15 de julho 

de 1854, Zacarias de Goes e Vascon- 

cellos(^) abria seu relatorio a Assembleia 

Provincial que se reunia pela primeira vez, 

dando contas da situapao geral em que 

encontrara o Parana e propondo os rumos 

que deveriam orientar a organizapao da 

nova Provmcia, objetivando o seu progres- 

so. 

Ele trouxera instrupoes que constitui- 

riam o programa de sua administrapao, 

recomendadas pelo Ministerio do Imperio. 

Este deveria ser informado acerca do esta- 

do da agricultura, industria e comercio, 

devendo o Presidente da Provmcia proper 

as medidas que julgasse necessarias ao apa- 

relhamento economico da mesma. 

Baseado nas informapoes que solicitara 

as cidades, vilas e termos a respeito de 

suas reais atividades economicas, Zacarias 

elaborou seu relatorio, verificando que a 

produpao de erva-mate e a criapao do ga- 

do representavam as exclusivas atividades 

(4) GOES E VASCONCE LLOS, Zacarias. Rela- 
torio do Presidente da Provfncia do Para- 
na na abertura da Assembl§ia Legisiativa 
Provincial, em 15 de julho de 1854. Curi- 
tyba. Typ. Paranaense de Candido Mar- 
tins Lopes, 1854, p. 1. 

produtivas dos moradores do Parana, aque- 

la exercida por ricos e pobres, e esta pelos 

grandes e abastados proprietaries de terras. 

A explorapao da congonha, particular- 

mente, chamou a sua atenpao. Os ervais 

eram natives do Parana, cobrindo dilatada 

porpao do seu territorio. Estavam por to- 

da parte e, conforme relatava o Presiden- 

te, sem custar aos seus habitantes o mmi- 

mo esforpo, podiam colher suas folhas, 

seca-las ao fogo, no carijo, quebra-las miu- 

damente e vende-las aos engenhos que as 

preparavam para a exportacao. 

A populapao do interior da nova Pro- 

vmcia, homens e mulheres, velhos e crian- 

pas, estava quase toda entregue ao primei- 

ro e facil prepare da erva, aproveitando-se 

das possibilidades da sua exportapao para 

a Argentina, o Uruguai e o Chile. 

Entretanto, nesses instantes da emanci- 

papao e instalapao da Provmcia, embora o 

mate representasse o ramo preponderante 

da industria paranaense, ja estava ameapa- 

do de graves perigos. 

0 proprio Zacarias apontava aqueles 

que Ihe pareciam maiores e mais eviden- 

tes. O primeiro era a sempre temi'vel con- 
correncia das ervas paraguaias e missionei- 

ras. Por sua qualidade, eram preferidas em 

Buenos Aires e Montevideo, alcanpando 

melhores prepos que as do Parana, restritas 

estas ultimas ao consumo nas regioes de 

campanha. Desta maneira, a estreiteza dos 
mercados, alem da grave concorrencia leva- 

vam o Presidente a referir-se a urgente ne- 

cessidade da abertura de novos mercados 

consumidores da erva paranaense, preocu- 

papao que, alias, estara sempre presente, 

mas nunca efetivada em termos concretos. 

O segundo problema, bastante serio pa- 

ra o equilibrado desenvolvimento econo- 

mico-social da nova Provmcia, era consti- 

tui'do pelo excessive numero de pessoas 

que se aplicavam a produpao ervateira. 

Zacarias advertia que ali estava um germe 

de ruma, todos vivendo a sombra do cari- 

jo e dos engenhos de soque. 
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Alias, pouco antes da emancipapao, o 

Delegado de Poh'cia Silveira da l\/lota(5) 

dizia que sendo nativa e de facil benefi'- 

cio, a erva-mate provocava a recusa dos ha- 

bitantesdo termode Curitiba em ocuparem- 

se de outros ramos da industria ou da 

agriculturas nosquais poderiam ter maiores 

vantagens. 

Na realidade, Zacarias apontava que 

nas atividades ervateiras eram aplicados 

capital e forpa de trabalho em maiores pro- 

porgoes do que elas realmente comporta- 

vam, sendo necessario reduzir o numero 

daqueles que viviam exclusivamente delas, 

dirigindo-se para outros ramos. 

Outra grave ameapa ao comercio expor- 

tador da erva-mate era constitui'da pela 

fraude, desde ha muito presente na produ- 

(?ao de ervas paranaenses e praticada por 

aqueles que, na primeira preparapao das 

congonhas, introduziam-lhe folhas estra- 

nhas e de menor preco a fim de aumentar 

os lucros. Fraudes esta que praticada com 

a cumplicidade dos senhores de engenho 

desejosos dos mesmos resultados vinha 

culminar no descredito da erva paranaense 

nos mercados externos, alem de reduzir- 

Ihe substancialmente a qualidade. 

Todos estes inconvenientes levavam o 

Presidente da Provmcia a orientar os mo- 

radores do Parana para que, gradualmente, 

fossem deixando a industria do mate e se 

aplicassem as atividades agncolas, favore- 

cidas alias pelo meio paranaense. 

A apao energica de Zacarias em favor 

da economia provincial culminou no Re- 

gulamento de 6 de dezembro de 1854, 

pelo qual o beneffcio da erva-mate expor- 

tada melhoraria consideravelmente, possi- 

bilitando maiores oportunidades de co- 

mercializagao no Exterior. 

(5) ARQUIVO PUBLICO DO ESTADO DO 
PARANA. Offcio do sub-delegado de Po- 
Ifcia, Doutor Joaquim Ignacio Silveira da 
Mota, de 28 de Janeiro de 1852. Offcios 
- 1853. 

0 mate e apenas o mate, conforme o 

relate dos viajantes que passavam, conti- 

nuava a ocupar os paranaenses, nas horas 

de trabalho com a sua produpao, e nas 

horas de lazer, com o uso do chimarrao. 

Ave-Lallement^) observa, em 1858, que 

o paranaense despertava com o mate, com 

ele passava o dia e com ele adormecia. 

Da agricultura, somente as lavouras de 

arroz e de cana do literal propiciavam 

produtos para a transformapao nas peque- 

nas fabricas da recem-criada Provmcia. 

Eram, alias, em 1854, apenas engenhos de 

socar erva (cerca de 90), engenhos de 
serrar madeiras em muito menor numero, 

poucos engenhos de pilar arroz e alguns 

de preparar apucar e aguardente. 

Zacarias, observando a reduzida lavoura 

de subsistencia praticada pelos paranaen- 

ses que chegavam a importar farinhas e 

feijao, solicitava o empenho da Assem- 

bleia Provincial em favor do trigo que, em 

anos passados, fora cultivado e exportado, a 

fim de que voltasse a ter prosperidade no 

Parana.' 

As plantapoes de trigo, do final do 

seculo XVIII, haviam sido abandonadas, 

devido ao aparecimento da ferrugem. No 

entanto, pensava Zacarias, nao estava na 
ferrugem o mal do trigo, e sim na erva- 

mate, pela preferencia que todos demons- 

travam pelas atividades ervateiras, conside- 

radas mais faceis e rendosas. No decorrer 

da segunda metade do seculo XIX, por 

inumeras vezes o mate seria acusado de 

responsavel pela ruma da agricultura no 

Parana. 

0 proprio Zacarias ja recomendava as 

possibilidades do cultivo do cafe, sem, con- 

tudo, despertar maiores atengoes. 

Quando da emancipagao da Provmcia, 

(6) AVE-LALLEMANT, R. Viagem pelo sul 
do Brasil no ano de 1857. Rio de Janei- 
ro, Institute Nacional do Livro, 1953, 
v.ll, p. 251. 
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apontava o promissor comercio de madei- 

ras, limitado embora ao litoral, em virtude 

da ausencia de estradas que, de serra aci- 

ma, pudessem oferecer transito facil ao 

pinho paranaense. Seria, assim, uma ati- 

vldade economica expressiva somente a 

parti r da decada de 1880. 

Do litoral, eram exportadas madeiras 

de lei, apropriadas para a construgao co- 

mo cedro, imbuia, canela preta, sassafraz, 

carvalho, arariba, peroba e outras. Exis- 

tiam nada menos que 39 tipos de madei- 

ras de exportagao, sendo 25 de primeira 

qualidade, sobretudo para a construpao 

naval. 

Zacarias compreendia que a explora- 

pao de madeiras no Parana estava na de- 

pendencia de estradas compati'veis que 

Ihes dessem acesso ao porto. Mas a imensa 

copia de pinheiros no planalto pressagiava 

a explorapao de madeiras, como uma das 

futuras riquezas da Provmcia. 

Ainda que praticada em pequena esca- 

la, a explorapao de madeira ja trazia pro- 

blemas: delegados e subdelegados de polf- 

cia do litoral sao denunciados de compro- 

metimento no comercio ih'cito de madei- 

ras, vendendo ou mandando numerosos 

carregamentos para o Rio de Janeiro, Rio 

da Prata e ate mesmo para o Chile. 

0 fornecimento de lenhas para o Uru- 

guai, com a exportapao anual de centenas 

de milhares de achas, era apontado como 

fator de devastapao das matas do litoral. 

Era esta a situapao do Parana na con- 

juntura de sua emancipapao poh'tico-admi- 

nistrativa. Entretanto, se o aumento do 

comercio exportador man'timo motivara 

em parte a conquista da autonomia, a 

emancipapao nao se efetivava em um mo- 

mento favoravel para as exportapoes para- 

naenses. 0 comercio exportador do Impe- 

rio com o Rio da Prata encontrava-se alias 

em declmio. 

O consul do Brasil(7) em Buenos Aires, 

em seus relatorios sobre o movimento co- 

mercial observava que o comercio do Im- 

perio com aquele porto vinha diminuindo 

anualmente, assim como o numero de em- 

barcapoes nacionais empregadas no seu 

trafico. Eram necessaries um tratado de co- 

mercio e navegapao, protepao tarifaria pa- 

ra a marinha mercante brasileira e a extin- 

pao de certos direitos de exportapao, a 

fim de que os produtos brasileiros pudes- 

sem enfrentar aqueles de Havana, bem co- 

mo a erva e o tabaco do Paraguai. E 

acrescentava que havendo sido encerrado 

o trafico de africanos, era natural que 

aumentassem os prepos dos produtos bra- 

sileiros. Em conseqiiencia, os consumido- 

res argentinos iam procurar produtos me- 

Ihores e de menor prepo. 

No comercio man'timo com o Uruguai, 

a bandeira brasileira empregava, sem duvi- 

da, o maior numero de navios e o saldo 

do comercio era favoravel ao Imperio. 

Mas o consul do Brasil(8) em Montevideo 

tambem comunicava suas apreensoes e te- 

mores quanto ao future proximo. 

Na Provmcia do Parana, em 1857, se- 

gundo relatorio da Camara Municipal de 

Paranagua 0) ao Presidente da Provmcia, 

a estrutura do Comercio mantinha-se a 

mesma. A exportapao compunha-se de 

mate, madeiras, cordoaria de embe, arroz, 

cal, telhas e alguns generos alimenti'cios 

encaminhados para os mercados do Rio 

da Prata e do Rio de Janeiro e, em peque- 

na parte, para Santa Catarina e Santos. 

(7) ARQUIVO HIST6RICO DO ITAMARA- 
TY Relatorio do cdnsul Pereira Pinto, de 
2 de abril de 1853. Caixa n.0 241-4-8. 

(8) ARQUIVO HIST6RICO DO ITAMARA- 
TY- Relatdrio do cdnsul Manuel Affonso 
de Freitas Amorim, de 13 de setembro 
de 1855. Caixa n.o 256-3-14. 

(9) ARQUIVO PUBLICO DO ESTADO DO 
PARANA. Offcio da Camara Municipal 
de Paranagua, de 15 de novembro de 
1857, ao Presidente da Provfncia. Offcios 
- 1857. 
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A erva-mate, dirigida para o Prata e o 

Chile, significava o principal produto de 

exportapao em volume e valor. A importa- 

(?ao era constitui'da pelo agucar, fumo, 

fazendas, ferragens, came seca e farinha 

de trigo. 0 porto de Paranagua abastecia 

todo o interior da Provfncia em sal, fazen- 

das e demais generos de consume. 

0 Presidente da Provmcia, nesse ano, 

dirigira circular as Camaras Municipals e a 

pessoas de autoridade e reconhecida com- 

petencia, indagando-lhes sobre os motives 

que teriam ocasionado a tremenda alta de 

prego que se verificava na Provmcia. 

0 medico frances Joao Maun'cio Fai- 

vre^O), fundador da Colonia Thereza, 

consultado sobre a materia pela Presiden- 

cia da Camara de Guarapuava, atribui'a a 

crise ao aumento repentino e extraordina- 

rio dos valores monetarios, com a desco- 

berta do ouro na California e na Austra- 

lia, da mesma forma que a criagao de 

bancos, ao investimento de 6 mil contos 

na colonizagao e a formagao de grandes 

empresas. Tais fontes, derramando subita 

e abundantemente suas riquezas nos mer- 

cados brasileiros, haviam produzido os 

efeitos sentidos na Provmcia. 0 tempo, 

contudo, traria o equih'brio entre o ouro 

e o trabalho, mas como no momento o 

trabalho era caro em relagao ao ouro, o 

trabalho ou generos que o representavam 

deveriam baixar infalivelmente. Assim, re- 

comendava apenas paciencia as autorida- 

des provincials. A crise haveria de passar 

assim como surgiu. 

Na mesma ocasiao, a Camara Municipal 

de Paranagua enviou tambem ao diretor 

da Colonia Superagui, o sufgo Charles Per- 

ret Gentil, consulta a respeito da alta de 

precos e da carestia de generos alimenti'cios 
que atravessava a Provfncia. Perret Gen- 

(10) ARQUIVO PUBLICO DO ESTADO DO 
PARANA: Offcio de Joao Maurfcio Fai- 
vre, de 25 de dezembro de 1857, ao 
Presidente da Camara Municipal de Gua- 
rapuava. Ofi'cios — 1857. 

tilHI), criticando a imprevidencia daque- 

les que governavam o povo, opinava que a 

carestia de generos derivava da suspen- 

sao da entrada de bragos escravos, com a 

lavoura carente de forga de trabalho dis- 

ponfvel. A orientagao tomada pelo Gover- 

no, nao formando nucleos colonials para a 

lavoura de subsistencia, nas proximidades 

dos centres coloniais para a lavoura de 

subsistencia, nas proximidades dos centres 

consumidores e em facil comunicagao 

com os mesmos e, de outro lado, a pros- 

peridade das grandes culturas, mais rendo- 

sas do que as pequenas dispersas e, sobre- 

tudo, a absorgao da mao-de-obra pela agri- 

cultura de exportagao eram motivadoras 

da falta geral de alimentos. Referia-se par- 

ticularmente as lavouras de cafe e a gran- 

de absorgao da escravaria negra pela Pro- 

vmcia de Sao Paulo. Falava, ainda, nas 

epidemias que dizimavam os negros, no 

aumento da populagao urbana, nas obras 

publicas que consumiam bragos e no mau 

estado das vias de comunicagao. Verbera- 

va a diminuigao, no Parana, da criagao de 

gado e, sobretudo, a pouca atengao dada 

pelos homens livres, no Brasil, aos traba- 

Ihos agrfcolas e o deprezo que a sociedade 

tradicional votava aos trabalhos rurais. Em 

geral, no Imperio, os agricultores nao en- 

contravam ajuda oficial; alem dos juros 

elevados que deveriam pagar, havia o alto 

prego das jornadas dos trabalhadores alu- 

gados e mesmo a sua escassez. Tudo, en- 

fim, contribufa para a alta de pregos e a 

carestia de generos. Entretanto, os gover- 

nos nao se preocupavam, satisfeitos ape- 

nas com os rendimentos das Alfandegas e 

Consulados que, anualmente, apresenta- 

vam maiores importancias. Em lugar de 

olhar a quantidade relativa dos produtos 

exportados, enganosamente se contenta- 

vam com as quantidades pecuniarias cres- 

centes. Particularmente, em relagao a Pro- 

vmcia do Parana, dizia que a mesma era 

(11) ARQUIVO PUBUICO DO ESTADO DO 
PARANA. Offcio de Charles Perret Gen- 
til, de 15 de novembro de 1857, ao Pre- 
sidente da CSmara Municipal de Paranagud. 
Offcios - 1857. 
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um bom exemplo do que se passava no 

Pais, em face da visi'vel decadencia da sua 

produgao. Outrora celeiro que exportava e 

socorria a muitos, ficara vazio. A Provm- 

cia, em vez de fornecer generos alimenti'- 

cios, quer para o abastecimento do lito- 

ral, quer para o do interior, era obrigada a 

importa-los. Perret Gentil acreditava na 

duragao da crise e na necessidade de me- 

didas drasticas por parte do governo. Po- 

rem, no Parana, onde as atividades preferi- 

das eram aquelas da extragao da erva-mate 

e das madeiras, seriam indispensaveis medi- 

das reguladoras que forgassem a agriculture 

e a pesca. 

Em toda a Provmcia o quadro era o 

mesmo de Guarapuava e de Paranagua. A 

Camara Municipal da Lapai^), em Janei- 

ro de 1858 tambem informava a Presiden- 

cia da Provmcia que as atividades da la- 

voura de subsistencia eram exercidas em 

reduzidi'ssima escala. Havia apenas planta- 

goes de milho e feijao, todavia insuficien- 

tes para o consumo local. A criagao de 

gado decai'ra pela degenerescencia das ra- 

gas. Possui'a, porem, a Lapa um animado 

comercio externo. Uma quinta parte do 

comercio da condugao das tropas de mu- 

las estava em maos de moradores da Lapa, 

conforme os registros do Rio Negro. Mas 

o ramo de atividade comercial que empre- 

gava os mais avultados capitais era o do 

preparo e beneffcio da erva-mate. Ao mu- 

nicfpio da Lapa tocava a maior parte des- 

sa produgao, segundo estimativa da Cama- 

ra. Contudo, pela ausencia de cuidados 

maiores por parte dos fabricantes, estava 

uma das principals fontes de riqueza da 

Provmcia em tal descredito nos mercados 

consumidores externos que a erva para- 

naense era vendida por pouco mais da 

metade do prego daquela fornecida pelo 

proprio Rio Grande do Sul. E a Camara 

da Lapa recomendava tambem a adogao 

(12) ARQUIVO PUBLICO DO ESTADO DO 
PARANA. Offcio da Camara Municipal 
da Lapa, de Janeiro de 1858, ao Presiden- 
te da Provfncia. Ofi'cios — 1858. 

de regulamentos, sobretudo em relagao ao 

saneamento dos vi'cios da fabricagao da 

erva-mate, a fim de restabelecer o seu 

credito no Exterior. 

Pelo visto, continuavam as falsificagoes e 

a mesma exclusiva preferencia pelo mate, 

paralisando quaisquer outras iniciativas 

economicas. 

Quanto a sua comercializagao pelo por- 

to de Paranagua o relatorio de 1858 do 

Inspetor da Alfandega(13) e revelador 

tambem da crise geral. 0 mercado de im- 

portagoes, quer diretas, quer de cabota- 

gem, encontrava-se em estado deploravel. 

As casas fornecedoras do Rio de Janeiro, 

desviando-se de normas tradicionalmente 

seguidas, procuravam a todo custo realizar 

a cobranga dos generos fornecidos a credi- 

to, ou reve-los, colocando em apertadas 

circunstancias muitos negociantes do Para- 

na. Sob esta pressao, o comercio definha- 

va, com repercussoes imediatas nas rendas 

publicas. O relatorio alude a alta de pre- 

gos e a carestia de generos alimenti'cios. 

Em relagao a exportagao, a Provmcia nao 

tinha outro produto para excitar a cobiga 

dos especuladores, a nao ser a erva-mate, 

conduzida para o Rio da Prata e o Chile. 

Daquele recebia, em permuta, apenas algu- 

mas poucas carnes secas, ao passo que ao 

Paci'fico nada vinha em troca. O inspetor 

da Alfandega comenta Justamente que, no 
exerci'cio de 1857-58, houvera extraordi- 

nario aumento do comercio de ervas para 

o Chile, de tal modo que, com diferenga 

pouco sensi'vel, exportav^-se para Valpa- 

rai'so a mesma quantidade de erva-mate 

que para o Rio da Prata, sendo porem 

mais elevado o seu valor. Porem, desde o 

im'cio de 1858, decai'ra consideravelmente 

o movimento comercial, com a baixa do 

prego do mate de 5$000 ou 6$000 a 

arroba, para 3$300 ou 3$400, permane- 

(13) ARQUIVO PUBLICO DO ESTADO DO 
PARANA. Relatdrio do Inspetor da Al- 
fandega de Paranagua, do ano de 1858. 
Ofi'cios — 1859. 
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cendo depois estacionario e com fraca de- 

manda. Tambem, o agente alfandegario re- 

velava que o desinteresse pela erva-mate 

do Parana era, em parte, oriundo de sua 

ma fabricagao, de maneira que era auspi- 

ciosa a atitude assumida pelas fabricas de 

Morretes, no sentido de romper a rotina e 

melhorar o beneficiamento da erva-mate. 

Entretanto, a constancia e a lealdade eram 

necessarias para que se pudesse recuperar 

as vantagens do comercio externo que os 

desastres dos ultimos anos haviam feito 

perder. 

Em relagao a exportagao de madeiras, 

0 Inspetor da Alfandega de Paranagua 

tambem revela serias apreensoes, de um 

1 ado, pel os notorios prejui'zos sofridos pe- 

lo fisco, com a impossibilidade de imedia- 

to controle pela Alfandega dos carrega- 

mentos realizados fora do seu alcance, 

bem como pelos direitos exorbitantes a 

que estava sujeito o artigo. 

A situapao economica da Provmcia, ao 

findar a decada de sua emancipacao era, 

pois, de aflitivas dificuldades. No relatorio 

de dezembro de 1859, a Inspetoria da 
Alfandegad^) notava, sem perspectivas 

de melhora, o desanimo geral do comercio 

de exportapao. O principal ramo do co- 

mercio exterior do Parana, o da erva-ma- 

te, ja nao tirava lucro algum de suas ope- 

rapoes no Rio da Prata, e poucas eram as 

expedipoes que puderam salvar o capital 

empregado. Em decorrencia, os comer- 

ciantes de Paranagua haviam abandonado 

as remessas por conta propria, fazendo-as 

apenas por conta de outrem. Quanto a 

importapao, dizia que estava praticamente 

paralisada, apresentando alta de pregos, 

nao so nas manufaturas, mas tambem nos 

generos alimenti'cios. 

Atribufa a situapao cn'tica a baixa de 

prepos sofrida pelos produtos do Imperio 

(14) ARQUIVO PUBLICO DO ESTADO DO 
PARANA. Relatorio do Inspetor da Al- 
fandega de Paranagua, Francisco Gonpal- 
ves de Araujo. Ofi'cios — 1859. 

nos mercados consumidores europeus. O 

agente revelava contudo que, embora, ha- 

vendo medidas de ah'vio fiscal decretadas 

pelo governo, elas so contribui'am para o 

decrescimo das rendas, em nada voltando 

a animar o comercio. Era tao grave a 

situapao que a casa importadora, em gros- 

so, Miro Irmaos & Oliveira, de Paranagua, 

que comerciava diretamente com a Ingla- 

terra, havia desistido, voltando a importar 

artigos estrange!ros por intermedio da pra- 

pa do Rio de Janeiro, com prejui'zos das 

rendas da Alfandega de Paranagua e dos 

consumidores da Provfncia. 

Em 1859, o Presidente Francisco Libe- 

rato de MattosCS) notava, ainda, a ausen- 

cia de industrias na Provmcia, o que atri- 

bufa ao estado lamentavel em que se en- 

contrava a agricultura paranaense. Regis- 

trava, alias, a existencia de apenas 98 

alambiques de pequena forpa para a desti- 

lapao de aguardente, 81 engenhos de socar 

e beneficiar erva-mate, 29 engenhos de 

pilar arroz, 12 engenhocas que, em peque- 

na escala, produziam apucar, alem de 13 

moinhos de cafe e farinhas. 

Procurando, justamente, tirar a indus- 

tria do mate do atraso tecnologico em 

que se encontrava, o Governo Provincial 

institufra premio a quern, pelos melhora- 

mentos introduzidos, fizesse dobrar a pro- 

dupao dos soques hidraulicos de erva. Des- 

ta maneira, o registro digno de nota era 

representado pela instalapao, em Antoni- 

na, do engenho de Pereira Alves, movido 

a vapor, o primeiro alias no Parana, com a 

producao diaria de 400 arrobas. 

Mas, de outro lado, a industria da 

construpao naval tivera retrocesso. Em 

1862, o Capitao do PortoHS) informava 

(15) MATTOS, Francisco Liberato de. Relato- 
rio do Presidente da Provfncia, na abertu- 
ra da Assembl&a Legislativa Provincial, 
em 7 de janeiro de 1859. Curityba, Typ. 
Paranaense de Candido Martins Lopes, 
1859, p. 33. 

(16) ARQUIVO PUBLICO DO ESTADO DO 
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ao Presidente da Provmcia que, em Para- 

nagua, nao mals havia estabelecimento pa- 

ra a constru<pao de novas embarca(?6es. 

Estava, pois, a Provmcia praticamente 

sem industrias e lavouras, com a erva-mate 

em dificuldades e a atividade agncola sem 

poder preencher sequer as exigencias do 

consumo local. 

Jose Mathias Ferreira de Abreu(17) 

no infcio de 1860, descreveu em suas Me- 

morias o estado da agricultura do Parana, 

a qual estava alias sob a pressao das cir- 

cunstancias gerais que atuavam sobre todo 

o Pai's. A carestia era particularmente gra- 

ve no Parana, onde a produpao era limita- 

da a erva-mate e os interesses voltados 

para o gado, conforme os costumes para- 

naenses. 

Os moradores dos campos possui'am 

habitos pastoris pronunciados. As lides do 

gado eram o seu oficio e a sua paixao, de 

tal modo que plantavam a terra o menos 

possi'vel, sem prazer nem dedicagao. 

Dessa indiferenga resultava uma produ- 

gao incompleta e insuficiente. Jose Ma- 

thias renovava a observagao de Zacarias de 

Goes e Vasconcellos, de que a populagao 

toda se aplicava unicamente as praticas 

ervateiras, empregando forga de trabalho 

superior a que elas realmente comporta- 

vam. 

A erva-mate gozava, na verdade, de 

predicados que tornavam impraticavel a 

concorrencia de qualquer outro ramo in- 

dustrial. A industria do mate nao tinha 

necessidade de tempo e energia para a 

criagao da materia-prima, enquanto que o 

PARANA. Relatdrio do Capitao do Porto 
de Paranagua ao Presidente da Provfncia, 
de 11 de novembro de 1862. Ofi'cios — 
1862. ' 

(17) FERREIRA DE ABREU, Jos6 Mathias. 
Mem6rias, em 14 de fevereiro de 1860. 
Arquivo Publico do Estado do Parang. 
Offcios — 1860. 

seu beneficiamento exigia tambem maior 

tempo ou grande esforgos, com o produ- 

tor do mate recebendo ouro em troca de 

folhas. Desse modo, segundo Jose Ma- 

thias, os paranaenses nao iriam trabalhar a 

terra, o que Ihes exigiria maiores fadigas, 

com o lucro facil da erva a sua disposigao. 

Nos mercados externos, porem, a situa- 

gao da erva nao se modificara. O consul 

do Imperio no UruguaiHS), em 1861, in- 

formava que as ervas paraguaias e missio- 

neiras continuavam a alcangar melhores 

pregos que as de Paranagua, respectiva- 

mente 40, 29 e 23 reis a arroba, alem do 

que as maiores quantidades de ervas ofer- 

tadas na praga de Montevideo eram para- 

naenses e sem compradores. 

Uma das limitagoes da erva paranaense, 

no Exterior, era imposta pelo seu acondi- 

cionamento em surroes de couro que Ihe 

alteravam o aroma e o sabor. O consul 

refere-se, nessa oportunidade, a presenga 

no mercado uruguaio de erva-mate acondi- 

cionada em latas, fabricada em Porto Ale- 

gre. Assim, inclusive pela sua apresenta- 

gao, a erva do Rio Grande do Sul era 

preferida. De outro lado, o contrabando 

de ervas missioneiras era facilitado pelas 

fronteiras terrestres com o Uruguai. 

0 Paraguai e o Rio Grande do Sul, em 

Montevideo, tambem concorriam com as 

madeiras do Parana. As madeiras do Cha- 

co eram preferidas e tidas como melhores 

para a construgao. 

Desse modo, em 1861, ainda o Presi- 

dente da ProvmciadQ) declarava que nao 

terminaram os efeitos da crise pela qual 

acabara de passar o Pai's. 

(18) ARQUIVO HISTORICO DO ITAMARA- 
TY. Reiatorio do consul Melchior Carnei- 
ro de Mendonga, de 3 de novembro de 
1861. Caixa n.o 256-3-15. 

(19) CARDOSO, Jos6 Francisco. Reiatorio do 
Presidente da Provfncia, em 18 de margo 
de 1861, apresentado ao Doutor Antonio 
Barbosa Gomes Nogueira. Curityba, Typ. 
do Correio Official, 1861, p. 30. 
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No relatorio consular de 1862(20) ha- 

via uma nota de otimismo. A erva de 

Paranagua melhorara bastante em qualida- 

de, recuperando sua reputapao, da qual 

decai'ra pelas grosseiras falsificapoes com a 

introdupao de ervas estranhas, fraude co- 

nhecida e verberada pelos prejufzos ao 

comercio exterior do Parana. 

Essa melhoria tornou mais procuradas 

as ervas paranaenses que alcangaram inclu- 

sive melhores prepos. Contudo, nesse mes- 

mo ano de 1862, pelo superabastecimento 

do mercado uruguaio registrou-se ali pro- 

gressivo declmio de prepos, devido a difi- 

culdade de colocagao de todas as ervas 

paranaenses. 

As acusapoes de fraude, por sua vez, 

persistem, ao ponto do consul brasilei- 
ro(21) sugerir ao Governo Imperial que 

fizesse publicar nos jornais da Provmcia 

do Parana as noti'cias veiculadas por perio- 

dicos mercantis de Montevideo acerca da 

ma qualidade e a pessima reputagao das 

ervas paranaenses que eram assim preteri- 

das. 

Deste modo, o otimismo manifestado 

anteriormente pouca duragao teve, e as 

esperangas de melhoria do produto para- 

naense nao se haviam concretizado. 

No Parana era bem conhecida a posi- 

gao de suas ervas no Exterior. Demetrio 

Acacio Fernandes da Cruz(22), Inspetor 

(20) ARQUIVO HISTORICO DO ITAMARA- 
TY. Relatorio do consul Melchior Carnei- 
ro de Mendonpa, de 20 de outubro de 
1862. Caixa n.o 256-3-15. 

(21) ARQUIVO HISTORICO DO ITAMARA- 
TY. Relatorio do cdnsul Melchior Carnei- 
ro de Mendonpa, de 20 de outubro de 
1862. Caixa n.o 256-3-15. 

(22) ARQUIVO POBLICO DO ESTADO DO 
PARANA. Relatorio do Inspetor da Al- 
fandega de Paranagua, Demetrio Acacio 
Fernandes da Cruz, ao Presidente da Pro- 
vfncia, de 7 de fevereiro de 1862. Offcios 
- 1862. 

da Alfandega, em fevereiro de 1862, de- 

nunciava a crise porque passava o mate. 

Nao so as revolugoes no Prata perturba- 

vam a sua comercializagao, nem tambem 

era apenas a concorrencia paraguaia e mis- 

sioneira, mas as reiteradas falsificagoes dos 

engenheiros paranaenses que provocavam 

o seu descredito. E acrescentava: grandes 

plantagoes de ervais, proporcionando ma- 

teria-prima superior, ja estavam sendo rea- 

lizadas por habeis especuladores platinos. 

De outro lado, apontava ainda a con- 

correncia que mantinham entre si os pro- 

prios comerciantes exportadores de Para- 

nagua que consignavam o produto a mui- 

tos agentes nas pragas de Montevideo e 

Buenos Aires, destruindo o unico meio de 

manter o prego que o monopolio em fa- 

vor de urn so consignatario poderia elevar. 

Demetrio Acacio assinala o im'cio da 

decadencia do comercio ervateiro, a partir 

do exerci'cio de 1858-1859, e nao via 

perspectivas de melhora, de tal modo que 

prognosticava o fim do comercio para- 

naense de erva-mate, o qual, a seu ver, 

contribuira para o empobrecimento da Pro- 

vmcia, pelo abandon© da grande e da pe- 

quena lavoura em terras paranaenses. 

O que se passava com a erva-mate em 

parte ocorria tambem com o corte de 

madeiras. Alem da desapiedada devastagao 

das matas do litoral, as madeiras cortadas 

em estagoes indevidas e ainda verdes iam 

apodrecer nos armazens dos mercados 

consumidores. A ansia de inescrupulosos 

em exportar cada vez maiores quantidades 

sem olhar a qualidade tornara tambem 

proverbial o descredito das madeiras para- 

naenses no Rio da Prata e no Rio de 

Janeiro. Naquele, chegara a tal ponto que, 

quando se mandava construir uma casa, 

uma das condigoes essenciais do contrato 

era a de que nao possufsse um so pau de 

madeira do Parana. No Rio de Janeiro, as 

madeiras do Parana eram empregadas so- 

mente em andaimes e outros misteres se- 

cundarios. Demetrio Acacio era tambem o 
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porta-voz de opiniao generalizada que tal 

exportapao deveria ser extinta em favor 

dos interesses do Pai's e da lavoura da 

Provmcia. 

Em relapao as madeiras, agravava-se o 

problema do contrabando. Denuncias 

eram freqiientes a respeito da devastapao 

das matas nacionais. A exploragao indis- 

criminada, sem duvida, estava presente. Os 

falquejadores que cortavam as madeiras, 

em geral, eram caboclos miseraveis, alguns 

dos quais possui'am apenas nos matos as 

chogas em que se abrigavam durante o 

corte. So um dos exploradores, conforme 

denuncia apresentada em 1862 por Anto- 

nio Ferreira da Costal), carregava 8 ou 

mais embarcagoes com milhares de vigas, 

alem de magas e raios, o que muitas vezes 

fazia abertamente sob os nomes falsos de 

madeiras comuns quando, na verdade, 

eram cedros, ipes e peroba. 

Outro Inspetor da Alfandega(24), ainda 

em 1862, criticava a ausencia da pesca no 

literal paranaense que sequer atendia ao 

consume local, atribuindo a indiferenga 

por outras atividades economicas a erva- 

mate. Todos se preocupavam apenas com 

ela que, na verdade, seria o primeiro agen- 

te da decadencia da lavoura e do comer- 

cio. Daquela, porque afastava os bragos 

necessarios, e deste, por constituir produ- 

to que nao encontrava colocagao nos mer- 

cados europeus, nao possibilitando a im- 

portagao direta. 

Apesar de tudo, a exportagao continua- 

va apenas da erva-mate, de algumas madei- 

ras e do arroz pilado, do litoral. 

E certo que as revolugoes da Prata 

(23) ARQUIVO PUBLICO DO ESTADO DO 
PARANA. Denuncia feita por Antonio 
Ferreira da Costa, em 1862, ao Presiden- 
te da Provfncia. Ofi'cios — 1862, 

(24) ARQUIVO PUBLICO DO ESTADO DO 
PARANA. Relat6rio do Inspetor da Al- 
fandega de Paranagua. Offcios — 1862. 

tambem contribuiam para as dificuldades 

do comercio. 

A guerra civil no Uruguai perturbava a 

comercializagao dos generos importados 

que, ou ficavam nos depositos, ou eram 

reexportados a baixo prego para a Confe- 

deragao Argentina, em virtude do transit© 

difi'cil para o interior do pai's. De todo 

modo, a erva do Paraguai continuava sen- 

do a preferida, e a situagao anormal atin- 

gia em cheio apenas as ervas de Parana- 

gua. 

Em 1863, o consul brasileiro(25) em 

Montevideu calcula que uma terga parte 

da erva paranaense, importada por Monte- 

video, era reexportada para a Argentina. E 

comegava tambem a assinalar, em relagao 

ao Uruguai, o declmio das embarcagoes 

brasileiras no trafico comercial entre o 

Imperio e aquele pai's. 

Na cidade de Paranagua, o Inspetor da 
Alfandega(26)/ Manuel Augusto de Figuei- 

redo, relatando o exerci'cio de 1862-1863, 

continuava pessimista. As rendas haviam 

decrescido em virtude da diminuigao ocor- 

rida no comercio de cabotagem, uma vez 

que as firmas do Rio de Janeiro, fornece- 

doras de mercadorias estrangeiras despa- 

chadas para consumo continuavam retrai'- 

das. E, em relagao a erva-mate, estava 

presente a mesma observagao amarga dos 

relatorios anteriores, ou seja, a de que nao 

era do ramo de renda publica susceti'vel 

de florescimento. A erva nao tinha consu- 

mo na Europa e nos Estados Unidos, nao 

permitia permuta com generos importados 

diretamente e sofria a concorrencia de er- 

vas superiores. A ma fabricagao, as falsifi- 

cagoes, tudo fazia decair o seu comercio, 

(25) ARQUIVO HISTORICO DO ITAMARA- 
TY Relatdrio do cdnsul Melchior Camei- 
ro de Mendonpa, de 13 de abril de 1863. 
Caixa n.o 256-3-17. 

(26) ARQUIVO PUBLICO DO ESTADO DO 
PARANA. Relatdrio do Inspetor da Al- 
fandega, Manuel Augusto de Figueiredo, 
ao Presidente da Provfncia, de 3 de Janei- 
ro de 1864. Offcios — 1864. 
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o que era evidente desde o exercicio de 

1858-1859. Assim, nas circunstancias des- 

favoraveis em que se encontrava o comer- 

cio de erva-mate, Manuel Augusto de Fi- 

gueiredo nao via outra sai'da para o aca- 

nhado ci'rculo em que se encontrava en- 

cerrada a Provmcia, a nao ser a busca de 

outro produto de valor e de consumo na 

Europa e na America do Norte. 

Embora a paz no Estado Oriental hou- 

vesse propiciado maiores carregamentos de 

erva para o Rio da Prata, alem de outros 

em grande escala para o Chile e mesmo 

maior animapao e confianga de casas co- 

merciais do Rio de Janeiro, fornecedoras 

das mercadorias importadas pelos comer- 

ciantes paranaenses, a situapao economico- 

financeira da Provmcia continuava a inspi- 

rar receios. A Casa Miro & Irmaos prosse- 

guia retrai'da em relapao as importagbes 

de generos recebidos diretamente do Ex- 

terior. 

A erva-mate, nao tendo mercados na 

Europa, as importagoes eram difi'ceis. Des- 

te modo, em 1864, a Alfandega de Para- 

nagua estava habilitada a importar direta- 

mente apenas o charque e o sal vindos do 

Rio da Prata. As importagoes, quer de 

generos nacionais, quer estrangeiros, vi- 

nham do Rio de Janeiro para abasteci- 

mento de toda Provmcia. 

Outros problemas de ordem financeira 

tambem repercutiam na praga de Parana- 

gua, como o panico de 1864, ante as 

notfciasdeque o peso boliviano, moeda que 

ali corria largamente em virtude das ex- 

portagoes de erva-mate para o Sul, nao 

teria peso legal, havendo sido recusado no 

Rio da Prata. 0 exame da moeda, proce- 

dido por Francisco Fasce Fontana, consta- 

tou porem a nao veracidade dos boatos. 

0 ano de 1865 foi de crise geral no 

Imperio. A Provmcia estava se debatendo 

com as dificuldades da exportagao de er- 

va-mate e com as escassez de suas lavou- 

ras. A propria situagao pastoril do Parana 

era grave, com a degenerescencia da quali- 

dade do gado criado e, sobretudo, com a 

perda das pastagens. Afirmava o Vice-Pre- 

sidente Manuel Alves d'Araujo(27)/ em 

1865, que os campos do Parana, alugados 

para as invernadas, nao rendiam mais de 

2% ao ano. 

Decresciam os valores da exportagao 

pela depreciagao do mate nos mercados 

do Prata. Aumentavam aqueles da impor- 

tagao, nao pela maior introdugao de mer- 

cadorias, mas pela alta dos tecidos de al- 

godao. 

Grave era, pois, a situagao que se aba- 

tia sobre a Provmcia do Parana. A conjun- 

tura da Guerra do Paraguai, porem, favo- 

receria a Provmcia {embora houvesse o 

recrutamento militar) possibilitando-lhe 

maiores carregamentos de erva-mate para 

o Prata e o Chile, com o afastamento das 

ervas paraguaias e as dificuldades de for- 

necimento das ervas missioneiras. 

A animagao do comercio, em decorren- 

cia da Guerra, fez aumentar o numero de 

casas comerciais na Provmcia. Em 1868, 

ja existiam 666 casas das quais 184 em 

Paranagua, 145 em Curitiba, 106 em An- 

tonina e 87 em Morretes. Eram 466 per- 

tencentes a comerciantes brasileiros, 130 a 

Portugueses e 70 a estrangeiros de nacio- 

nalidades diversas, sobressaindo-se aqueles 

de origem alema. Quanto ao capital social, 

417 o possui'am inferior a um conto de 

reis, 61 de um a dois contos, 45 de dois a 

tres contos, e 50 de tres ou mais contos 

de reis, sendo que apenas cinco empresas 

na Capital pagavam, em face de seu eleva- 

do capital, imposto especial equivalente 

ao dobro das ultimas. Eram quatro lojas 

de roupas feitas e uma loja de calgados 

importados. 

(27) ARAUJO, Manuel Alves. Relatdrio com 
que o Vice-Presidente da Provfncia pas- 
sou a administrapao ao Doutor Andr6 
Araujo de PSdua Fleury, no dia 19 de 
agosto de 1865. Curityba, Typ. de Candi- 
do Martins Lopes, 1865, p. 19. 

138 Estudos Econ&micos, Sao Paulo, 15(N.0 Especial):127-151, 1985 



Cecilia M. Westpha!en 

A concentrapao de 78% das casas co- 

merciais paranaenses em Paranagua, Curiti- 

ba, Antonina e Morretes e reveladora da 

sua conotapao com as atividades ervatei- 

ras. 

Sabe-se que, no ano de 1868, pela bar- 

reira da Graciosa desciam dos munici'pios 

do interior para beneficiamento em Mor- 

retes e exportapao pelos portos de Parana- 

gua e Antonina 633.000 arrobas de gene- 

ros, sendo mais de 660.000 arrobas so- 

mente de erva-mate, 3.200 de milho, 

2.900 de algodao, 2.800 de toucinho e 

2.600 de feijao, alem de outros. Do literal 

para serra acima subiram, nesse ano, 

391.000 arrobas, sendo 120.000 de sal, 

21.600 barris com liquidos diversos, alem 

de generos alimentTcios, fazendas, pepas 

de vestuario, ferragens e outros. 

0 sal mantinha-se como urn dos princi- 

pals produtos de importagao, em face das 

atividades da criapao e comercio do gado. 

Era um grande movimento, porem re- 

velador de permanente especializapao da 

Provmcia, de erva-mate e gado. 

Nesse ano de 1868, o Inspetor da Te- 

souraria Provincial(28) que analisava o in- 

cremento comercial da Provmcia dizia que 

o mesmo fora devido ao aumento das 

exportapoes de erva-mate, provocado pela 

Guerra que fazia a erva do Parana ser 

procurada inclusive no Rio Grande do 

Sul, onde decrescera a sua fabricapao. 

Contudo, o Inspetor alertava aos comer- 

ciantes e as autoridades que o mate do 

Parana, pelo descuido a que estavam en- 

tregues os ervais natives, os pessimos pro- 

cessos de dissecapao, torrefapao, soque e 

acondicionamento e, sobretudo as suas 

falsificapoes, nao tinha condipoes de com- 

petir com as ervas do Paraguai e do Rio 

Grande do Sul. Assim, tao logo terminasse 

(28) ARQUIVO PUBLICO DO ESTADO DO 
PARANA. Relat6rio do Inspetor da Te- 
souraria Provincial, Dias da Rocha, ao 
Presidente da Provfncia. Offcios — 1868. 

a Guerra, o mate paranaense voltaria em 

condipoes ainda piores, quer pelos prepos, 

quer pelas quantidades ofertadas. O Inspe- 

tor recomendava, ante o iminente perigo 

que desordenaria toda a vida economica 

da Provmcia, a introdupao de novas tecni- 

cas, semelhantes as do Rio Grande, alem 

da urgente necessidade da abertura de no- 

vos mercados consumidores. 

A Guerra afastara tambem as embarca- 

poes nacionais, de modo que navios es- 

trange! ros chegavam a Paranagua em gran- 

de numero para os carregamentos de erva 

para Buenos Aires e Montevideo. 

A conjuntura da Guerra do Paraguai 

foi, certamente, favoravel ao comercio ex- 

portador paranaense, nao apenas pelas 

maiores quantidades de erva requeridas 

pelo Rio da Prata, como pelos melhores 

prepos alcanpados. Nos exerci'cios de 

1861-62 a 1865-66 os prepos medios ha- 

viam girado em torno de 2$000, mas de 

1866-67 a 1870-71 foram superiores a 

3$000, com partidas alcanpando 4$000 e 

mesmo 4$500. 

O termino da Guerra nao teve reper- 

cussao imediata. O Paraguai nao estava em 

condipoes de competir subitamente no 

mercado ervateiro platino, sustentando-se 

as exportapoes e os prepos da erva paranaen- 

se por algum tempo. 

O melhoramento tecnico no prepare 

do mate, por6m, tornara-se vital para 
a qualificapao do produto paranaense. 

Grapas ao trabalho de Francisco de Ca- 

margo Pinto, depois de 1866 foram intro- 

duzidos aperfeipoamentos de importancia, 

tais como a roda hidraulica melhorada, o 

torrador de forma cilmdrica, a maquina 

de peneirar e abanar, o engenho de moer 

pelo sistema retromoderado, o engenho de 

moer pelo sistema circular e a prensa para 

compressao do mate nos surroes e barri- 

cas. 

A adopao de barricas de madeira de 

pinho paranaense para o acondicionamen- 

to, sugerida ha tempos, inclusive por An- 

tonio Reboupas Pereira Filho, havia sido 
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de grande importancia para a melhoria da 

apresentapao do mate paranaense. 

A normalizapao das condigoes do co- 

mercio ervateiro no Prata levou o Parana 

as suas dificuldades anteriores. A demasia- 

da abundancia do produto, superior ao 

consume que dele se fazia no Prata e, 

sobretudo a diminuigao das suas possibili- 

dades de colocagao teriam reflexes dano- 

sos nos prepos, levando-os a baixa. As 

rendas provincials, por sua vez, entram em 

declmio. Os comerciantes tornam-se cau- 

telosos e o comercio novamente entra em 

estado estacionario. 

O Vice-Presidente da Provrncia(29)f 

Manuel Antonio Guimaraes, grande e ex- 

peri mentado comerciante de mate, assina- 

la o decrescimo da receita provincial de 

1872-73 motivado pela baixa dos pregos 

da erva-mate. Alude ao declmio das ex- 

portagoes desde 1868-69 que se agravava, 

no consume e no prego, pela concorrencia 

nos mercados do Prata. 

A abertura da estrada da Graciosa, em 

1873, poderia propiciar o desenvolvimen- 

to da exploragao da madeira de pinho do 

planalto. 0 Presidente da Provmcia espe- 

rava que as facilidades da nova estrada, 

mas, sobretudo, a concretizagao da estra- 

da de ferro que se encontrava em estudo, 

fizessem da exploragao de madeiras um 

dos principals negocios da Provmcia, 

abrindo-lhe novas perspectivas economi- 

cas. 

A primeira tentativa dessa exploragao, 

empreendida desde 1872 pela Companhia 

Florestal Paranaense nao teve exlto. Tal 

companhia, fundada por Antonio Rebou- 
gas Pereira Filho, utilizou uma serraria a 

vapor na Borda do Campo, a 25 quilome- 

tros de Curitiba. A estrada da Graciosa, 

com suas inumeras voltas e demais defi- 

(29) GUIMARAES, Manuel Antonio. Relato- 
rio apresentado ao Doutor Frederico Jose 
Cardoso de AraOjo Abranches, no dia 13 
de junho de 1873. Curityba, Typ. da 
Viuva Lopes, 1873, p. 25. 

ciencias de conservagao, nao permitira o 

facil transporte e a Companhia nao pode 

dar sai'da a grande quantidade de madeiras 

que havia serrado. Em decorrencia, foi 

obrigada a paralisar suas atividades. 

Em 1874, pelo jornal Dezenove de De- 
zembro(30), Manuel Eufrasio Correia refe- 

ria-se ao abatimento em que se encontra- 

vam as forgas produtivas do Parana, e o 

Presidente Araujo Abranches, em seu rela- 

torio de 1875, informava o geral decresci- 

mo das rendas que ocorria desde o termi- 

no da Guerra do Paraguai. 

Logo depois, em 1875, Manuel Ne- 
grao^D denunciava que nao fora apenas 

o termino da Guerra, mas sobretudo a ma 

qualidade das ervas apresentadas pelos pa- 

ranaenses no mercado extern© o fator 

condicionante da queda das rendas publi- 

cas e apontava a existencia de poucos 

beneficiadores honestos no Parana. 

0 debate em torno da situagao do Pa- 

rana viera a publico no Dezenove de De- 

zembro. Uma semana depois, em 17 de 

margo de 1875, Antonio Ricardo dos San- 
tos(32)f um dos grandes ervateiros para- 

naenses, afirmava que, na realidade nao 

houvera apos a Guerra diminuigao nas 

rendas da exportagao, nem tambem a erva 

paranaense poderia ser acusada de ma 

qualidade. O que realmente havia sofrido 

alteragoes era o cambio, a diferenga do 

valor do ouro entre as pragas do Rio de 

Janeiro e do Rio da Prata. Nessa diferenga 

estaria a origem da diminuigao do lucro 

que sofriam os exportadores, desde que o 

cambio no Brasil ficara ao par. Durante a 

Guerra, a onga de ouro valera no Rio de 

Janeiro cerca de 45$000 e, em 1875, 

cafra a 30$000. Houve, pois, durante a 

(30) Dezenove de Dezembro, de 18 de novem- 
bro de 1874. 

(31) Dezenove de Dezembro, de 10 de margo 
de 1875. 

(32) Dezenove de Dezembro, de 17 de margo 
de 1875. 
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Guerra, uma diferenpa de 50% em favor 

das exportapoes. De qualquer modo, An- 

tonio Ricardo dos Santos dizia ser um 

mal que todos na Provmcia se dedicassem 

apenas ao mate, desculdados de outras 

atividades economicas necessarias as sua 

vida e progresso. 

Todavia, o Presidente Lamenha 
LinsPS), em 1876, reafirmava que a erva- 

mate era e continuaria a ser por muito 

tempo a principal e quase unica fonte de 

rendas da Provmcia. 0 proprio negocio da 

invernagem das tropas que se dirigiam as 

feiras de Sorocaba tambem se encontrava 

em declmio. 

A importapao, apos a Guerra, continua- 

va na mesma situapao anterior. Manuel 

Antonio Guimaraes(34)> no exerci'cio da 

presidencia da Provmcia informava, em 

1873, ser quase nula a importapao direta. 

Os generos estrangeiros, navegados com 

carta de guia, vinham principalmente do 

Rio de Janeiro. E Lamenha Lins(35) rela- 

tava, em 1876, a inexistencia de navega- 

pao regular direta com a Europa, freqiien- 

tados os portos da Provmcia por navios 

estrangeiros somente em procura de carre- 

gamentos de erva-mate para o Rio da Pra- 

ta e o Chile. 

No ano seguinte, o Capita© do Porto 

de Paranagua(36) realizava praticamente 

com as mesmas palavras a observapao do 

(33) LAMENHA LINS, Adolpho. Relatorio do 
Presidente da Provfncia a Assembleia Le- 
gislativa Provincial, em 15 de fevereiro de 
1876. Curityba, Typ. da Viuva Lopes, 
1876. p. 138. 

(34) GUIMARAES, Manuel Antonio. Relatd- 
rio com que o Vice-Presidente da Provfn- 
cia abriu a 2.a sessao da 10.a Legislatura 
da Assembl6ia Legislativa Provincial, em 
13 de junho de 1873. Curityba, Typ. da 
Viuva Lopes, 1873, p. 25. 

(35) LAMENHA LINS, p. 32-A. 

(36) ARQUIVO PUBLICO DO ESTADO DO 
PARANA. Relatorio do Capitao do Porto 
de Paranagua ao Presidente da Provfncia, 
de 2 de janeiro de 1877. Offcios — 1877. 

Presidente, acrescentando porem que a 

frequencia de embarcapoes estrangeiras ha- 

via diminui'do em virtude da baixa dos 

prepos da erva-mate nas prapas consumi- 

doras. 

A situapao da navegapao e comercio 

externos, com base na erva-mate, conti- 

nuava de mal a pior. 0 relatorio do Inspe- 

tor da Alfandega(37)/ de 1878, assinala o 

contmuo decrescimo das rendas da expor- 

tapao, tanto no porto de Paranagua, quan- 

to no de Antonina. Achava tal situapao um 

fenomeno economico digno de estudo. 

Nao podia compreender porque, sendo a 

erva-mate a unica industria da Provi'ncia e 

havendo consume do produto nos merca- 

dos tradicionais, se encontrava o com6rcio 

em estagnapao desanimadora. 

As rendas da importapao tambem decli- 

navam na Alfandega. E certo que a epide- 

mia de febre amarela, no primeiro semes- 

tre, havia arrebatado a um so tempo os 

representantes das duas casas alemas de 

importapao ha pouco estabelecidas em Pa- 

ranagua em ligapao direta com portos eu- 

ropeus. Uma das casas logo fora liquidada 

e a outra se encontrava em serias dificul- 

dades. 

Todos sentiam a situapao pouco lison- 

jeira do comercio paranaense. Comentan- 

do os resultados do exerci'cio de 

1873-1874, o consul brasileiro(38) em 

Buenos Aires salientava que, embora con- 

tinuando como um dos quatro principais 

produtos do Imperio ali importados, a er- 

va-mate apresentava cifras decrescentes. E 

verdade que acontecimentos poh'ticos na 

Argentina novamente perturbavam os ne- 

gocios em geral. A crise poh'tica argentina. 

(37) ARQUIVO PUBLICO DO ESTADO DO 
PARANA. Relatbrio do Inspetor da Alfdn- 
dega de Paranagui, Sebastiao Marques de 
Souza, de 31 de julho de 1878. Off- 
cios — 1878. 

(38) ARQUIVO PUBLICO DO ESTADO DO 
PARANA. Relatorio do cdnsul Joao 
Adriao Chaves, de 15 de setembro de 
1874. Caixa n.o 241-4-17. 
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perdurando ate o exercfcio de 1876-1877, 

faria em muito declinar as importagoes. 

Elas melhoraram em 1877 e os generos bra- 

sileiros encontraram maior procura e con- 

sumo. A erva-mate paranaense, porem, 

era toda encaminhada para a campanha, 

uma vez que os produtores persistiam em 
nao aprimorar suas qualidades. 

Tambem no Uruguai os negocios nao 

iam bem. 0 Pai's encontrava-se em crise, 

obrigado a reduzir as importagoes e com a 

navegagao externa em declmio. Dizia o 

consul brasileiro^9) em Montevideu, ob- 

servando o exercfcio de 1877-1878, que o 

movimento comercial decrescera, sendo 

realizados apenas embarques de cereais e 

carnes secas. No exercfcio seguinte a ten- 

dencia era para maior baixa ainda, e os 

martelos dos leiloeiros haviam tido verda- 

deira safra com as inumeras liquidagoes de 

casas comerciais. 

A situagao crftica era geral. Ate no Chi- 

le notava o consul brasileiro(40) qUe a 

crise comercial ha quatro anos perseguia 

todas as classes da sociedade, com o co- 

mercio restringido suas operagoes, o que 

repercutia diretamente sobre o comercio 

importador da erva brasileira que, no 

exercfcio de 1876-1877, atingia ainda 

90% do total das importagoes brasileiras 

realizadas pelo Chile. 

No Parana, a erva-mate continuava a 

ser responsabilizada pela precaria situagao 
economica da Provfncia. O Chefe de Polf- 

cia(41), em 1878, acusa a erva-mate pela 

indolencia da populagao do interior do 

(39) ARQUIVO HISTORICO DO ITAMARA- 
TY Relatorio do consul Carlos Eduardo 
Cabral Deschmaps, de 30 de dezembro de 
1879. Caixa n.o 256-4-2. 

(40) ARQUIVO DO HISTORICO DO ITAMA- 
RATY. Relatorio do consul Antonio Ro- 
drigues Martins, em 30 de outubro de 
1877. Caixa n. o 266-1-12. 

(41) ARQUIVO PUBLICO DO ESTADO DO 
PARANA. Relatorio do Chefe de Polfcia 
Carlos Augusto de Carvalho, de 20 de 
fevereiro de 2869. Offcios — 1869. 

Parana, provfncia que nao desenvolvera, 

pelo lucro facil propiciado pela erva, ele- 

mentos de prosperidade, riqueza e morali- 

dade. Alem do que, a ganancia pela erva 

estava levando a invasao de ervais alheios, 

com graves perturbagoes da ordem publi- 

ca. 

Em Paranagua, o decrescimo das rendas 

da Alfandega agravara-se com a abertura 

da estrada da Graciosa que desviara, em 

boa parte, o comercio exportador da erva- 

mate para o porto de Antonina. Assim, 

tudo contribufa para a delicada situagao 

do porto. Outra condicionante ainda, de 

grave importancia, seria apontada oficial- 

mente no relatorio da Alfandega(^2)f do 

exercfcio de 1878-1879, ou seja, o enca- 

minhamento de produtos paranaenses para 

exportagao via portos da Provfncia de 

Santa Catarina. 

A todos os males que afligiam a erva- 

mate do Parana vinha reunir-se mais urn. 

Objetivando iludir o fisco paranaense 

mais rigoroso, os especuladores praticavam 

o descaminho da erva. Em Joinville, em 

1877, ja existiam tres engenhos de soque 

de erva-mate, instalados por iniciativa de 

engenheiros procedentes de Morretes. Estes 

engenhos remetiam milhares de arrobas de 

mate para os portos platinos via porto de 

Sao Francisco. Assim procedendo, os es- 

peculadores paranaenses furtavam-se ao 

pagamento de impostos provincials, alem 

do que, na Provfncia de Santa Catarina 

nao existiam barrelras para a cobranga de 

pedagios nem postos fiscais. De outro la- 

do, era notorio que navios que transporta- 

vam coionos para a Colonia Dona Francisca 

conduziam sempre, a tftulo de bagagem 

de imigrantes, certa quantidade de merca- 

dorias no Parana pela mesma estrada por 

onde transitavam as ervas. 

(42) ARQUIVO PUBLICO DO ESTADO DO 
PARANA. Relatorio do Inspetor da Al- 
fandega de Paranagua ao Presidente da 
Provfncia, relativo ao exercfcio de 
1878-79. Offcios - 1879. 
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Era bastante grave a denuncia do Ins- 

petor da Alfandega. A exportapao de er- 

vas paranaenses pelo porto de Sao Fran- 

cisco e a introdugao de mercadorias im- 

portadas por esse porto perturbavam na 

verdade o comercio exterior do Parana e, 

sobretudo, iludiam as rendas provinciais. 

No ano de 1879, o inspetor avaliava em 

mais de 60 contos de reis o desfalque do 

fisco paranaense com a sai'da de erva-mate 

por Santa Catarina. 

Desde 1865, tivera im'cio a concorren- 

cia do porto de Sao Francisco. Engenhos 

foram estabelecidos em Joinville e mesmo 

em Sao Bento. A erva colhida em ervais pa- 
ranaense era ali beneficiada, quando nao 

contrabandeada ja preparada, nao pagando 

os impostos provinciais e municipais para- 

naenses. Pouco mais tarde se diria, enfati- 

camente, que Sao Francisco era um mer- 

cado que se levantava para reduzir ao na- 

da o comercio paranaense de erva-ma- 
te(43). 

As liga<?6es comerciais, via porto de 

Sao Francisco, eram facilitadas pela ques- 

tao de limites ente o Parana e Santa Cata- 

rina, ainda pendente de decisao. 

Em 1880, o Presidente da Provmcia do 
Parana^), relatando o declmio das ex- 

portagoes da erva-mate pela baixa de pre- 

gos e pela transferencia de muitos expor- 

tadores para Santa Catarina, onde o co- 

mercio ja estava sendo explorado em gran- 

de escala, atribufa o fato a indecisao na 

fixagao dos limites interprovinciais, o que 

nao permitia a agao pronta do fisco para- 

naense. 

Ante a nova conjuntura, as localidades 

(43) Dezenove do Dezembro, de 4 de janeiro 
de 1882. 

(44) DANTAS FILHOS, Manuel Pinto de Sou- 
za. Relatdrio apresentado a Assembleia 
Legislativa do Parang pelo Presidente da 
Provfncia, no dia 16 de fevereiro de 
1880. Curityba, Typ. Perseveranga, 1880, 
p. 71. 

de maior importancia para a comercializa- 

gao da erva-mate em rama passaram a ser 

aquelas da Lapa e do Rio Negro. 

Contudo, em 1880, nao obstante a 

concorrencia de Antonina e de Sao Francis- 

co, e mesmo os disturbios poh'ticos regis- 

trados na Argentina, Paranagua mantinha- 

se como 3.0 maior porto exportador bra- 

sileiro para aquele pai's, e o maior no que 

dizia respeito a erva-mate. Os exerci'cios 

de 1880-1881 a 1882-1883 indicam mes- 

mo maiores importagoes de erva proce- 

dente de Paranagua em Buenos Aires. 

Todavia, Leocadio Pereira da Cos- 
ta(45), ao prestar contas da situagao da 

Alfandega, em 1881, expunha novamente 

as mesmas condigoes. Nao havia importa- 

gao direta, apenas um comercio com es- 

calas. A exportagao constava quase que ex- 

clusivamente de ervas para o Prata e o 

Chile, alem de poucas madeiras, arroz, os- 

sos e resi'duos de couros. E vaticinava 

que, na Alfandega de Paranagua, a renda 

da exportagao nunca mais atingiria os va- 

lores apresentados, mas pela baixa dos 

pregos da erva desde que os mercados 

consumidores haviam podido novamente 

suprir-se de ervas paraguaias. O Presidente 

Joao Jose Pedrosa alude tambem a crise 

comercial poque passava o Pai's, refletin- 

do-se no comercio paranaense. Era sempre 

a mesma problematica. 

Em 1881, pela primeira vez encontra- 

va-se na Presidencia da provmcia um para- 

naense, conhecedor profundo dos proble- 

mas ervateiros. Emseu relatbriode fevereiro, 

Joao Jose Pedrosa(46)/ comentando tudo 

(45) ARQUIVO PUBLICO DO ESTADO DO 
PARANA. Relatdrio do Inspetor da Al- 
fandega de Paranagua, Leockiio Pereira 
da Costa, em 31 de Janeiro de 1881. 
Ofi'cios — 1881. 

(46) PEDROSA, Joao Jos^. Relatorio apresen- 
tado a Assembleia Legislativa do Parana 
pelo Presidente da Provfncia, no dia 16 
de fevereiro de 1881. Curityba, Typ. Per- 
severanga, 1881, p. 33. 
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quanto ja se havia dito sobre a erva-mate 

na vida economica do Parana, acusada so- 

bretudo de haver sido sempre um mal e 

um obstaculo ao progresso da Provmcia, 

inclusive pelos habitos de comodismo e 

indolencia que teria formado nos para- 

naenses, dizia: a erva-mate foi sempre a 

riqueza do Parana que, apesar de possuir 

escassa populapao, apresentava desenvolvi- 

mento e rendas que muitas Provmcias de 

maior porte do Imperio invejavel. A erva- 

mate trazia dos mercados consumidores, 

anualmente, cerca de 4 mil contos de reis, 

e o mate era, sem duvida, um dos prin- 

cipals produtos da exportagao do Im- 

perio Brasileiro. 

De fato, a erva-mate constitui'a um dos 

grandes produtos da exportapao nacional. 

Por isso mesmo, o proprio Governo Impe- 

rial estava preocupado com sua decaden- 

cia. Encarregara o medico trances Louis 

Gouty, enviado ao Parana em 1879, de 

preparar uma memoria acerca das virtudes 

medicinais da planta, promovendo a sua 

divulgapao a fim de ganhar novos merca- 

dos. 

Mas a crise comercial do ano de 1881 

repercutia visivelmente nas exportapoes da 

erva. Compreenderam as autoridades e os 

exportadores que era preciso melhorar a 

qualidade do produto, livrando-o de falsi- 

ficapoes e impurezas. E dizia Joao Jose 

Pedrosa que, empreendendo verdadeira 

cruzada contra os abusos cometidos pelos 

ervateiros, os engenheiros passaram a rejei- 

tar toda a erva que nao fosse pura, e 

esmeravam-se na fabricapao do mate. 

O resultado dessa atitude foi, segundo 

o Presidente da Provmcia, aquele assinala- 

do pelo Doutor Gouty; com a melhoria da 

qualidade, o mate do Parana tivera au- 

mentado o seu valor, ao passo que o do 

Paraguai depreciava-se, tendendo a desapa- 

recer a diferenpa que havia entre ambos, 

outrora consideravel. De qualquer manei- 

ra, os resultados eram visi'veis: o Parana 

fornecia 3/5 partes do mate consumido 

em toda a America do Sul. 

Porem, novo percalpo surge na historia 

da exportapao da erva-mate paranaense. 

Empreendia-se no Rio da Prata a impor- 

tapao de erva em rama, a fim de ser ali 

beneficiada. Negociantes das prapas de 

Buenos Aires e de Montevideo obtiveram 

dos respectivos governos, por alguns anos, 

privilegios fiscais, sobretudo favores im- 

portantes nas tarifas aduaneiras para a im- 

portapao de ervas semipreparadas e para a 

elaborapao final do mate na Argentina e 

no Uruguai. 

0 protecionismo governamental favore- 

cia a erva importada em rama, com a 

diferenpa de 2$000 sobre a beneficiada, 

em 15 quilos. 

Os engenheiros do Parana, naturalmen- 

te ameapados nos seus interesses, passaram 

a proper e defender a proibipao da expor- 

tapao da erva em rama ou cancheada. En- 

tretanto, como considerava o Presidente 

Pedrosa, tal medida seria inocua, pois os 

interessados iriam procura-la em outra 

parte, a comepar por Santa Catarina. 0 

que importava, realmente, era conceituar 

o mate paranaense nos mercados do Prata, 

a fim de que se pudesse enfrentar os no- 

vos concorrentes. 

0 mate era de vital importancia para a 

Provmcia, motivando tres atividades dis- 

tintas: a extrativa, a fabril e a comercial, 

alem de alimentar quase toda a industria 

de carretos existente no Parana e aquela 

de barricaria. Assim, todos os seus emba- 

rapos repercutiam, em geral, na vida eco- 

nomica paranaense. 

Em todos os setores ela atravessava 

momentos difi'ceis. O comercio de animais 

tambem cai'a sensivelmente. A passagem 

de muares no registro do Rio Negro que, 

no exerci'cio de 1870-1871 rendera mais 

de 80 contos de reis, naquele de 

1877-1878 produzira apenas 8 contos de 

reis e permanecia estacionaria. 

A exportapao de madeiras tambem nao 

tivera desenvolvimento. A explorapao do 
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pinho alimentava apenas uma pequena in- 

dustria de consumo local, no planalto. 

A ausencia de produtos colocaveis na 

America do Norte e na Europa nao propi- 

ciava ligapoes diretas, mantendo-se o co- 

mercio na dependencia dos intermediarios 

do Rio de Janeiro, perdendo-se os lucros 

e encarecendo as mercadorias. 

Desta maneira, os relatorios oficiais 

continuam a apontar somente dificulda- 

des. Baixo prego da erva, declmio das 

rendas da exportagao, retraimento de be- 

neficiadores e exportadores. O aumento 

de quase 50% ocorrido no exercfcio de 

1880-1881 na Mesa de Rendas de Antoni- 

na teria sido acidental, enquanto que 

aquele ocorrido na Alfandega de Parana- 

gua, com as rendas da importagao era 

ilusorio, porque embora operando na pra- 

ga uma firma importadora, Drusina Stolle 

& Cia., ele fora devido unicamente a im- 

portagao de materiais para a construgao 

da estrada de ferro. 

0 Presidente Oliveira BelloW), em ou- 

tubro de 1883, ainda se refere a crise 

melindrosa que atribulava a Provmcia, 

com a queda das exportagoes de erva-ma- 

te e com a decadencia do comercio inter- 

no de muares. Como um dos meios que 

permitiu ao mate paranaense competir nos 

mercados estrange!ros, propunha ali'vio fis- 

cal nos impostos de sai'da. 

Desde 1882, abarrotados os mercados 

platinos e paralisados os negocios no Pra- 

ta, no Parana pararam os engenhos. Em 

1884 eram desoladoras as noti'cias vindas 

do Sul e dizia-se que um muro compacto 

erguia-se contra os paranaenses. Nesse 

ano, alias, somente em julho foram reali- 

zadas algumas grandes vendas, porem sem- 

pre a pregos baixos. 

(47) OLIVEIRA BELLO, Luiz Alves Leite de. 
Relat6rio apresentado a Assembleia Legis- 
lativa do Parana pelo Presidente da Pro- 
vfncia, no dia l.o de outubro de 1883. 
Curityba, Typ. Perseveranga, 1883. p. 41. 

Assim permanecia a situagao em 1885. 

As dificuldades agora eram particularmen- 

te atribui'das ao desenvolvimento do co- 

mercio da erva-mate de Santa Catarina. 

Entretanto, estava presente a concorrencia 

do Paraguai, Corrientes e Missoes. Os im- 

postos tambem eram desanimadores. Nada 

menos que 9 taxagoes incidiam sobre a 

erva, desde o direito municipal, os impos- 

tos provinciais de transito, os impostos de 

industria nacional, provincial e municipal, 

e os direitos de exportagao, tambem na- 

cionais, provinciais e municipais. Sobretu- 

do, atuava ainda a exportagao da erva-ma- 

te em bruto para a Argentina, onde era 

beneficiada. 

Este ultimo fator era inquietante para 

os senhores de engenho. Muitos, alias, fo- 

ram obrigados a fechar seus estabeleci- 

mentos. O clamor levou a Assembleia Le- 

gislativa Provincial a aprovar a Lei n.o 

810, de 3 de novembro de 1885, fixando 

em 2$000 o direito provincial de sai'da 

por arroba de erva cancheada, deixando 

porem livre a exportagao de erva benefi- 

ciada. Acreditava-se com esta medida sal- 

var a industria ervateira. Porem, a reagao 

argentina nao tardou. A erva brasileira be- 

neficiada ao entrar em Buenos Aires pas- 

sou a pagar o equivalente a 1$000 por 

arroba, enquanto era deixada livre a im- 

portagao de erva cancheada, anulando, 

pois, os efeitos do dispositive legal para- 

naense. 

Ante a guerra tarifaria, a exportagao da 

erva-mate paranaense viveria anos cn'ticos. 

0 Presidente Taunay, em 1886, nomea- 

va comissoes para a fiscalizagao dos em- 

barques de erva-mate, em Paranagua e An- 

tonina, a fim de evitar a sai'da de produto 

de qualidade inferior. Esperava-se recupe- 

rar o presti'gio e a posigao do mate para- 

naense. 

0 mate continuava, apesar de tudo, 

apos o cafe e o fumo, a dominar nas 

exportagoes do Imperio para a Argentina. 

No exerci'cio de 1884-1885, constitui'a 
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30% do total e no seguinte, 1885-1886, 

vinha logo apos o cafe, com 39% das 

importapoes brasileiras. O c6nsul(48), no 

entanto, nao deixava de notar que o trafi- 

co mercantil entre o Imperio e a Argenti- 

na tombara inteiramente em maos estran- 

ge! ras, afastadas as embarcapoes nacionais. 

A conjuntura agora e de importancia 

para a explorapao da madeira de pinho, 

com a conclusao da estrada de ferro ligan- 

do Curitiba ao literal. 

0 mercado brasileiro de madeiras de 

construpao, principalmente as prapas do 

Rio de Janeiro e Santos, era abastecido 

pelos pinhos do Baltico e da America do 

Norte. Examinado o pinho paranaense, es- 

te foi considerado superior a aqueles em 

resistencia e flexibilidade. Proprietaries de 

serrarias paranaenses enviaram amostras de 

pinho serrado, em pranchoes e tabuado, 

aos mercados nacionais e ao Rio da Prata, 

encontrando boa aceitapao, inclusive por 

apresentar qualidade similar e de menor 

prepo. 

Assim, foram adquiridos maquinismos 

em Londres e foram iniciados em 1886, 

com o apoio da Presidencia da Provmcia, 

os trabalhos de serra de grandes quantida- 

des de madeiras para a exportapao. Mas 

tiveram pela frente a oposipao de grandes 

importadores e corretores dos pinhos bal- 

ticos e americanos, os quais foram obriga- 

dos a veneer. 

Estabelecimentos foram fundados para 

a explorapao dos pinhais, as margens da 

estrada de ferro. Seria esta, de fato, a 

marcha das serrarias, primeiramente ao la- 

do ou nas proximidades das linhas ferreas, 

delas se distanciando com o tempo e a 

consequente devastapao das matas proxi- 

mas de araucarias. 

Entre os estabelecimentos referidos, 

(48) ARQUIVO HISTORICO DO ITAMARA- 
TY. Relat6rios do cdnsul Joao Adriao 
Chaves, de 31 de outubro de 1885 e 30 
de setembro de 1886. Caixa n.o 242-1-4. 

dois sobressai'am, o de lldefonso Pereira 

Correia & Cia., situado entre a vila de Sao 

Jose dos Pinhais e a freguesia de Piraqua- 

ra, o qual, com algumas maquinas de ser- 

rar movidas a uma locomotora de 20 ca- 

valos, tinha a produpao diaria de 500 pe- 

pas serradas; o outro, a empresa Desmarais 

& Cia, tambem produzia tabuado em 

grandes quantidades. 

A produpao do pinho encontrara grande 

esti'mulo na administracao de Faria Sobri- 

nho, um paranaense na Presidencia da 

Provmcia, o qual com apoio legislative 

concedera isenpao de impostos provinciais 

e municipais para a nova industria, alem 

de conseguir tarifas especiais para o trans- 

porte da madeira pela estrada de ferro. 

Nessa epoca, o pinho paranaense ja en- 

contrava outra destinapao de importancia, 

aliada a explorapao da erva-mate. As barri- 

cas em que se passou a acondicionar o 

mate eram feitas em madeira de pinho, 

pratica alias adotada desde 1867. Em 

1882, representava um valor de 10% do 

total da exportapao de erva-mate. 

As vesperas da queda do Imperio, em 

1886, o Presidente da Provmcia^O) infor- 

mava que subia a mais de mil contos de 

reis o capital empregado no aparelhamen- 

to das serrarias de Curitiba e de Sao Jose 

dos Pinhais. Esses estabelcimentos estavam 

em condipoes de carregar, mensalmente, 

15 navios de 200 toneladas, fornecendo 2 

milhoes de pes superficiais de madeiras 

serradas. 

Apesar das dificuldades iniciais e da con- 

correncia estrangeira, a industria da ma- 

deira de pinho desenvolver-se-ia com regu- 

laridade pelo fim do seculo, impondo-se 

principalmente no Rio de Janeiro, Sao 

Paulo, Mpntevideu e Buenos Aires. 

(49) FARIA SOBRINHO, Joaquim d'Almei- 
da. Relatorio apresentado a Assembleia 
Legislativa do Parana, pelo Presidente da 
Provfncia, no dia 30 de outubro de 1886. 
Curityba, Typ. da Gazeta Paranaense, 
1886, p. 39. 
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No final do seculo, entre 1896 e 1899, 

existiam no Parana, sobretudo ao longo 

das linhas da Estrada de Ferro Sao Paulo- 

Rio Grande, 64 serrarias em produgao. 

A erva-mate continuava, porem, a ser o 

fundament© das exportapoes paranaenses, 

conforme os relatorios consulares dos ulti- 

mos anos do Imperio, embora houvesse per- 

calpos inclusive de natureza poli'tica, quer no 

Brasil, quer nos mercados consumidores. 

Alias, a partir de 1886 melhorara bas- 

tante a situapao da erva, de tal maneira 

que no ano civil de 1887 a exportapao 

atingiu o seu cli'max, com mais de 20 

milhoes de quilos. O Presidente Faria So- 

brinho manifestava esperanpas no futuro 

da economia paranaense. 

0 Presidente da Provmcia^O), em 

1887, esbopava claramente a marcha das 

exportapoes do mate, dizendo que de 

1867 a 1872 aumentaram, ainda que gra- 

dual e lentamente; de 1873 a 1886 foram 

estacionarias, com graves dificuldades, rea- 

nimando-se, porem, em 1887 e com boas 

perspectivas. 

Os mercados consumidores eram os 

mesmos, mas os incessantes esforpos dos 

industriais paranaenses haviam melhorado 

o produto que, assim, obtivera preferencia 

no Rio da Prata. 

Para o porto de Paranagua a situapao 

tambem parecia promissora, em face da 

conclusao da estrada de ferro, que o colo- 

cava em facil comunicapao com o planal- 

to. Em 1887, ela ja transportava 60% da 

erva-mate exportada pela Provmcia, e ape- 

nas 40% eram ainda transportados pelos 

antigos carropoes no caminho da Gracio- 
sa, em direpao a Antonina. Paranagua vol- 

tara a ser o grande porto exportador do 

(50) FARIA SOBRINHO, Joaquim D'Almeida. 
Relatdrio apresentado a Assembl6ia Legis- 
lativa do ParanS, no dia 17 de fevereiro 
de 1887. Curityba, Typ. da Gazeta Para- 
naense, 1887, p. 23. 

Parana, concentrando em sua cidade con- 

soles e agentes comerciais estrangeiros. 

No entanto, a navegapao e as exporta- 

poes para o Rio da Prata, entre 1888 e 

1891, nao apresentaram alterapoes de im- 

portancia. No Chile, a erva-mate continua- 

va a ser o unico produto do Imperio com 

regular consume, sendo que nos exerci'- 

cios de 1888 e 1889 alcanpava mesmo 

90% do valor total das importapoes brasi- 

leiras para esse pai's. 

No im'cio de 1889, o Inspetor da Al- 

fandega de Paranagua(51) esbopava o qua- 

dro economico da Provmcia ao cair o 

Imperio. No Parana, a nao ser uma peque- 

na lavoura de subsistencia, suficiente ape- 

nas para o consume interno, so havia a 

industria da erva-mate, quase que exclusi- 

ve fonte de renda. Comepava a desenvol- 

ver-se a exportapao de pinho e podia en- 

contrar-se, em pequena escala, exportapao 

de arroz do litoral. 

O ultimo Presidente da Provmcia, no 

derradeiro relatorio apresentado a Assem- 

bleia Legislative Provincial, em julho de 

1889, nada comenta sobre o comercio ex- 

terior do Parana. Nada havia a acrescentar 

ao ja conhecido. 

Pouco mudara na vida economica para- 

naense, as vesperas da Republica, em com- 

parapao a conjuntura da emancipapao da 

Provmcia. 

A marcha cn'tica do comercio exterior 

da Provmcia do Parana, tal como foi vista 

e sentida pelos contemporaneos, pode ser 

tambem observada pela reconstituipao gra- 

fica, fundada em series cronologicas, do 

movimento de embarcapoes no porto de 

Paranagua e das exportapoes paranaenses 

na referida conjuntura. 

(51) ARQUIVO PUBLICO DO ESTADO DO 
PARANA. Relatorio do Inspetor da Al- 
fandega de Paranagua ao Presidente da 
Provfncia. Offcios — 1889. 
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As figuras 1 e 2 constituem leques 

de curvas representativas desse movimen- 

to, obtidas com o emprego do computa- 

dor IBM 1130 e ploter 1627 A primeira 

refere-se ao movimento de embarcagoes 

entradas e sai'das do porto, e a segunda as 

exportagoes e importagoes e respectivos 

ingressos alfandegarios. 

0 leque da figura 1 e composta pelas 

curvas: 

E-004 — Safdas de Para nag ua para Ion- 

go curso; 

E-022 — Total de safdas do porto de 

Paranagua; 

E-001 — Entradas de longo curso em 

Paranagua; 

E-119 — Total de entradas e safdas 

para o Chile; 

E-161 — Safdas de embarcaqoes es- 

trange! ras para o Uruguai; 

E-134 — Safdas de embarcaqoes es- 

trange'! ras para a Argentina; 
E-104 — Safdas para a Argentina; 

E-107 — Entradas da Argentina; 
E-098 — Safdas para o Uruguai; 

E-098 — Entradas do Uruguai; 

E-167 — Safdas de embarcaqoes brasi- 

leiras para o Uruguai e 

E-131 — Safdas de embarcaqoes brasi- 

leiras para a Argentina. 

Estas 12 curvas sintetizam, a partir dos 

paralelismos estabelecidos, as 220 curvas 

tragadas para o movimento geral das em- 

barcagoes entradas e sai'das do porto de 

Paranagua, evidenciando aquelas que se 

apresentam em alta, as que se encontra- 

ram em equih'brio e aquelas nitidamente 

em baixa. 

For sua vez, o leque do movimento de 

mercadorias importadas e exportadas, na 

figura 2, e representado por 13 curvas, 
dentre as 53 que foram tragadas, incluin- 

do aquelas em ascensao, equih'brio e de- 

ch'nio, quais sejam: 

M-001 — Valor da importaqao direta 

de mercadorias estrange!ras; 

M-050 — Total de ingressos na AT 

fandega de Paranagua; 

M-040 — Valor das importaqoes do 

Rio da Praia; 

M-030 — Arrobas de erva-mate expor- 

tadas para fora do Imperio; 

M-046 — Ingressos de importaqao na 

Alfandega de Paranagua; 

M-004 — Valor total das importaqoes; 

M-008 — Valor total das exportaqdes; 

M-043 — Valor das exportaqdes para o 

Chile; 

M-031 — Valor das exportaqdes de er- 

va-mate fora do Imperio; 

M-045 — Valor das exportaqdes para o 

Rio da Praia e Chile; 

M-048 — Ingressos de exportaqao na 

Alfandega de Paranagua; 
M-002 - Valor da importaqao de mer- 

cadorias estrange!ras por cabota- 

gem e 

M-005 — Valor das exportaqdes para 

fora do Imperio. 

Trabalhos anteriores ja referiram que a 

vida economica do Parana, no seculo XIX, 

foi profundamente marcada pelas situa- 

goes conjunturais dos pai'ses do Prata(52)f 

mercados quase exclusivos do seu unico 

produto de exportagao, bem como assina- 

laram a sincronizagao das flutuagoes do 

comercio exterior paranaense, com as cri- 

ses de 1847 1857. 1866, 1873 e 
1883(53). 

No presente estudo, numa tentative de 

smtese, a partir da observagao dos con- 

temporaneos aplicada a reconstituigao 

quantitative do movimento de embarca- 

goes e mercadorias, objetiva-se evidenciar 

(52) WESTPHALEN, Cscilis Maria. PBrsnagu^ 
et le Rio de ia Prata au XIXe sidcle. L'HIS- 
TOIRE QUANTITATIVE DU BRESIL 
DE 1800 a 1930. Paris, CNRS, p. 
315-34. 

(53) WESTPHALEN, Cecflia Maria. O porto 
de Paranaguei e as flutuapdes da economia 
ocidental no seculo XIX. Boletim do De- 
partamento de Historia da Universidade 
Federal do Parana. Curitiba, (20): 49-63 
1972. 

148 Estudos Econdmicos, Sao Paulo, 15(N.0 Especial):127-151, 1985 



M 001 

M 050 

M 040 

M 030 

M 046 

M 004 

M 008 

M 043 

M 031 

M 045 

M 048 

M 002 

M 005 

)9 

149 

Cecilia M. West, 

FIGURA 1 

A 

s-c 

>fr\ 

•H-' +- 

- - ^ 

'^rfn^Y 

aV 

j/^T^vv 

E 004 

E 022 

E 001 

E 119 

E 161 

E 134 

E 104 

E 095 

E 107 

E 098 

E 167 

E 131 

FIGURA 2 

/ -j- 

V 

a 

1800 18£ 

1800 1899 

Estudos Econdmicos, Sao Paulo, 15(N.0 Especial):127-151,1985 



PARANA: COMERC10 EXTERIOR 

tendencias do comercio exterior da Pro- 

vmcia do Parana. 

Assim, no que diz respeito as embarca- 

<?6es, a curva M-004, total das safdas de 

Paranagua para longo curso, exprime a 

curva E-022, total de sai'das para longo 

curso e cabotagem, configurando-a. Sao 

curvas de progressao, embora sem altas 

significativas. As entradas de longo curso 

no porto de Paranagua, curva E-001, tam- 

bem se apresenta com ligeira elevagao. 

Contudo, estas curvas expressam apenas o 

crescimento natural do numero de embar- 

cagoes de longo curso em trafego no por- 

to, no curso de meio seculo. Nada, por- 

tanto, de extraordinario. 

A curva E-119, total de entradas e sai'- 

das para o Chile tambem revela certa in- 

clinagao para o crescimento. 

0 numero de embarcagoes estrange!ras 

sai'das para o Uruguai, ainda que modera- 

damente, tambem apresenta ligeira ten- 

dencia para alta. 

As curvas E-134, sai'das de embarca- 

goes estrange!ras para a Argentina, E-104, 

sai'das para a Argentina e E-095, entradas 

da Argentina, ate certo ponto estao em 

equih'brio, iniciando porem a transigao pa- 

ra aquelas que mostram declmio. Estas 

sao as curvas E-107, sai'das para o Uru- 

guai, E-098, entradas do Uruguai, e, so- 

bretudo, E-167 e E-131, respectivamente, 

sai'das de embarcagoes brasileiras para o 

Uruguai e a Argentina. 

No leque referente ao movimento de 

mercadorias, a curva M-001, vapor da im- 

portagao direta de mercadorias estrangei- 

ras, realizada pelo porto de Paranagua, 

apresenta alta acentuada. Por isso mesmo, 

a curva M-002, valor da importagao de mer- 

cadorias estrangeiras por cabotagem, feita 

principalmente por intermedio da praga do 

Rio de Janeiro esta em declmio, quase ao 

final da figura 2. 

Verifica-se que, no alto do leque, tam- 

bem se encontra a curva M-040, relativa 

ao valor das importagoes oriundas do Rio 

da Prata. Ou seja, embora haja aumento 

das importagoes diretas procedentes de 

longo curso, os mercados fornecedores sao 

apenas Buenos Aires e Montevideo, os 

compradores da erva-mate paranaense. A 

importagao do Chile era nula. De qual- 

quer modo, o Rio da Prata ganha terreno 

sobre o Rio de Janeiro, e reduz-se a im- 

portagao de moedas metal icas daquelas 

pragas. 

As curvas M-050 e M-046, total de 

ingressos auferidos pela Alfandega de Pa- 

ranagua e ingressos oriundos da importa- 

gao, encontram-se entre aquelas com ten- 

dencia para alta. 

Todavia, no alto do leque, e digna de 

nota a presenga da curva M-030 relativa a 

quantidade, em arrobas, da erva-mate pa- 

ranaense exportada para fora do Imperio, 

sobretudo quando se observa que a curva 

M-031, do valor das exportagoes de erva- 

mate para fora do Imperio encontra-se 

justamente em posigao contraria, em re- 

marcado declmio. Exportam-se maiores 

quantidades de erva-mate, auferindo po- 

rem menores valores em contos de reis. 

As curvas M-004 e M-008, referentes 

aos valores totais da importagao e da ex- 

portagao paranaense, situam-se no centro 

do leque com certa estabilidade, apresen- 

tando entretanto, no final da observagao, 

sinais de que estarao marchando para o 

declmio. 

Todas as demais curvas relatives as ex- 

portagoes para o Rio da Prata e o Chile, 

ou seja para fora do Imperio, sao revelado- 

ras tambem de acentuada regressao. 

Embora grande produtor do mate bra- 

sileiro que figurava como um dos princi- 

pais artigos da pauta das exportagoes do 

Imperio, o Parana findava praticamente o 

seculo XIX sem haver podido estruturar o 

seu comercio exterior. 

Dependente da erva-mate pela propria 
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fraqueza economica do produtor, jamais 

foi objeto de malores atuapoes do gover- 
no central. Em vao, os consoles do Bra- 
sh, no Rio da Prata e no Chile procura- 

ram chamar a atengao dos governantes e 

dos responsaveis pelo comercio exterior. 

De outro lado, a estreiteza dos mercados 

consumidores e a concorrencia que neles 

sofria das ervas paraguaias, missioneiras e, 

mais tarde, da erva catarinense, como 

tambem a incuria e atraso tecnologico na 

sua fabricapao dificultavam urn fluxo co- 

mercial desafogado. 

Porem foi, sobretudo, a arma poh'tica 

mais poderosa que a Argentina, como 

pal's, pode utilizar contra o Parana, sim- 

ples Provmcia do Imperio, dependente 

do centralism© imperial, das tarifas adua- 

neiras favoraveis a importapao das ervas 

apenas em rama para industrializagao no 

Prata. Isto, ainda ao tempo da Provmcia, 

desorganizou o comercio ervateiro para- 

naense, culminando nas proprias planta- 

goes de erva-mate na Argentina. 

Tudo isto foi observado pelos contem- 

poraneos sem que, todavia, encontrassem 

fonpas capazes de sustar a deteriorapao 

progressive do comercio ervateiro que, fi- 

nalmente, se desintegrou com a crise de 

1929. 
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