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Resumo 

0 artigo analisa a economia do munici'pio de 
Taubal6 do final do s6culo XVIII a meados do 
s^culo XIX. A an£lise das vendas de produtos 

agrfcolas e pastoris permitiu mostrar a integragao 
de uma economia • inicialmente voltada para o 

mercado interno - ao com^rcio exterior. Em 
particular, procurou-se mostrar o papel 

desempenhado pela elevagSo dos pre?os do caf6 - 
nas duas primeiras d6cadas do s6culo XIX - no 

estabelecimento da cafeicuttura no municfpio. 
Mesmo com o declmio posterior dos pre^os, o caf6 

seguiu atraindo novos investimentos, pois sua 
rentabilidade ainda se mantinha elevada diante de 

outras culturas agricolas. A consolidafao da 
cafeicultura no munici'pio, bem como em outras 

regioes da Provlncia de Sao Paulo, s6 se efetivaria 
em meados do seculo XIX com a explosao dos 

pre?os do cafe. Em meados do seculo XIX, a 
plantation cafeeira havia transformado a economia 

do municfpio. 

Armenio de Souza Rangel (*) 

Abstract 

This paper focus on the Taubat^'s county economy from 
the end of the 18 th century to the middle of the 19 th 
century. The selling analysis of agricultural and pastoral 
products allow to show the economy integration - initially 
backed to the inner market - to the foreign market. It also 
try to point out the role of the coffee rising prices - during 
the two first decades of the 19 th century - in the 
settlement of the municipal coffee culture. In spite of the 
subsequent downward pressures on prices, the relative 
profitability on coffee plantation was enough to attract 
many new investments. The coffee culture consolidation 
would only be effective in the middle of the 19 th century, 
whith the prices boom. During this period, the coffee 
plantation transformed the municipal economy. 
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TAUBATZ: 1798 A1635 

Introdugao 

Neste trabalho procurou-se analisar os varios momentos da formagao 

da economia do municipio de Taubate desde o final do seculo XVIII ate 

meados do seculo XIX quando, entao, a economia cafeeira ja se encontrava 

em pleno desenvolvimento. A analise insere-se no ambito da Historia Eco- 

nomica construida a partir de fontes primarias de informagoes. Para tanto, 

analisou-se, principalmente, as Listas Nominativas dos Ha bit antes do Munici- 

pio de Taubate, que se encontram a disposigao no Arquivo do Estado de Sao 

Paulo. Tais recenseamentos foram realizados, anualmente e de forma siste- 

matica, no penodo de 1765 a 1835.^ A preocupagao basica da pesquisa foi a 

de, atraves do arrolamento de informa96es em nfvel de cada uma das resi- 

dencias - fogos ou domicflios sistematizar os dados de vendas de produtos 

agncolas e pastoris^ de forma a tra^ar o percurso de uma economia que, 

inicialmente dedicada ao atendimento do mercado interno, integra-se de 

forma abrangente ao comercio exterior atraves do cafe/3^ Procurou-se ex- 

plorar a riqueza dessa fonte documental e as potencialidades de analise que 

as mesmas possibilitam, particularmente no ambito de uma Historia dos 

Pre9os e de uma Historia da Produ9ao, para o penodo de 1798 a 1835. 

Ademais, utilizou-se de outras fontes primarias, como os relates de viajan- 

tes, a correspondencia dos Gapitaes-Generais e as Atas da Gamara Munici- 

pal de Taubate. 

1. A Gonjuntura Economica do Final do Seculo XVIII 

De meados ao final do seculo XVIII transcorreu um penodo de acen- 

tuadas dificuldades para a Capitania de Sao Paulo. A pronunciada contra9ao 

da renda nas Gerais, a partir do declmio de sua produ9ao aunfera, teria 

eliminado o efeito dinamizador da economia mineratoria sobre as regioes 

(1) Para uma andiisc dctalhada das Listas Nominativas vcja-sc MARCfLIO (1974, p. 66-98). 
(2) A partir de 1798, as Listas Nominativas passaram a arrolar, tambcm, informa^oes dc natureza 

cconomica. Em especial, para cada domicilio, foram rcgistradas informa^ocs sobre os produtos 
comcrcializados com os scus rcspcctivos pre^os. Em gcral, as informa^oes rcfcrcm-sc apenas ds 
vendas rcalizadas. Exccpcionalmcntc, alguns ccnsos rcgistraram, tambcm, a produ^ao total c a 
parccla destinada ao consume do proprio domicilio. 

(3) Outros aspcctos socio-cconomicos do proccsso dc conforma^ao da plantation cxportadora no 
municipio dc Taubate cncontram-sc analisados no trabalho dc RANGEL (1990), principalmente 
no que diz rcspcito ao processo dc enriquecimento e difercnciagao social. 
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tributarias do vasto hinterland mineiro. Da mesma forma que a descoberta 

do ouro havia possibilitado um rapido enriquecimento, o seu declfnio foi 

extremamente rapido e concentrado no tempo.^ Em decorrencia, as ativi- 

dades comerciais vinculadas as Gerais sofreram uma contragao significativa, 

especialmente em relagao ao comercio de animals de grande importancia 

para a Capitania de Sao Paulo. Outrora, objeto da cobi^a dos comerciantes, 

na decadencia, estes se negavam a "...vender ftado para aquelas Minos e 

Sertdes.."^ 

Da mesma forma que nas Gerais, as minas de Mato Grosso e Goias 

ja estavam em franca decadencia.^ Assim, os principals mercados, que 

outrora haviam dinamizado a Capitania, contrafram-se nesse penodo.^ 

Alem de algum comercio de pequena monta com os centres mineratorios, 

o comercio com o Rio de Janeiro parece ter tido algum significado nesse 

penodo pois, como observava Cleto, em 1782, "...tudo, o que ela produz, 

vai em pequenas embarcagdes para o Rio de Janeiro...".{CLETO^ 1977, p. 24) 

Assim, o penodo que vai do Morgado de Mateus (1765-1775) aos primei- 

ros anos do governo de Bernardo Jose de Lorena (1788-1797) constituiu- 

se numa epoca de dificuldades para a Capitania, apesar das inumeras 

medidas tomadas pelos Capitaes-Generais visando o desenvolvimento da 

agricultura e do comercio. 

(4) No quadri6nio 1736-1739, cxtraiu-sc uma m6dia anua) dc 10.637 Kg dc ouro. no qilinqiicnio 
1755-1759, a produ^ao media anual havia dcclinado para 8.016 Kg. Portanto, cntrc 1739 c 1759 a 
contrao da renda na mincrafao tcria sido da ordem dc 24,6% (PINTO, 1979, p. 69-70). O ouro 
dc aluviao havia pcrmitido um rdpido cnriquccimcnto. Com scu rdpido csgotamcnto, a mincrafao 
caminhava *...apressadamentepara sua ultima rutna" (OTTONI, 1908, p. 303-304). COUTO (1848, 
p. 299) obscrvaria, cm 1799, que n...tudo estdjd lavrado e esgotado...M 

(5) Autor anonimo, Discursoprrliminar..., 1905, p. 348. 
(6) O proccsso dc dccadcncia destas minas parccc tcr obcdccido, contudo, a ritmos difcrcnciados no 

tempo. CARDOSO DE ABREU (1977, p. 85) observava, cm 1783, que os "...moradores das vilas 
de Jundial, Sao Jodo de Atibaia e Mogi-Mirim e das freguesias de Juqueri e Jaguari, que estao na estrada 
de Goaiazes, tambim v'rvem na mesma misiria..?. Em contrapartida, nas povoafocs localizadas na 
estrada dc Mato Grosso (Santana do Pamaiba, Itu, Arafariguama c Porto Fcliz) "..sao mats 
remediados... pela razao desero porto de comtrcio das ditas minas do Cuiabd..". 

(7) Contudo, mcsmo cm plena dccadcncia, o mcrcado das Gerais ainda tinha algum significado para 
a Capitania. Rcfcrindo-sc aos habitantcs da cidadc dc Sao Paulo, ABREU (1977, p. 84) observava 
que alguns vao '...a Viamao buscar tropas de animais cavalares ou vacunspara venderem, nao sd aos 
moradores da mesma cidade e seu continente como tambim aos andantes de Minas Gerais, e exercitam o 
mesmo negdcio vindo comprar os animais em Sao Paulo para os ir vender a Minas, e outros, Jinalmente, 
compram alguns efeitos da mesma capitania, como sao os panos de algodao e agdear, e vao vender ds 
Minas...". 
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Ja no ultimo quartel do seculo XVIII, em decorrencia dos estfmulos 

advindos do mercado internacional, a Gapitania de Sao Paulo inserir-se-ia 
(Q\ 

no quadro do renascimento agncola atravds da produ^ao a^ucareira. O 

florescimento de sua agricultura comercial parece se localizar no governo 

de Bernardo Josd de Lorena (1788-1797) que coincidiu com as mudan^as 

ocorridas no mercado internacional do a9ucar. De acordo com Rendon, 

"...0 ano de 1788 parece que serd a epoca feliz em que a lavoura e o comercio 

tomardo urn novo 0^/0/:..".(RENDON, 1977, p. 195) 

No final do seculo XVIII, a dois grandes ramos de atividades eco- 

nomicas voltava-se a Gapitania: a fabrica^ao do a^ucar e a cria^ao de 

animais.(LORENA, 1915, p. 152) Em 1798, o a^ucar ja se havia constitui- 

do no principal produto das exporta^oes/9^ de seus municipios: 68,3% do 

valor total (Tabela l)/10^ Alem do agucar, outro "...grande ramo de comercio 

desta Gapitania, e 0 das bestas, cavalos e bois, que vem de Viamdo, e passam 

pelo registro de Curitiba ondepagam os direitos a sua Mages., e desta Gapitania 

se vendem para as confinantes com grandes /Wrtf...".(LORENA, 1915, p. 

152) Em 1798, as vendas de animais participaram com 9,3% no total. 

Conjuntamente, ambos os produtos participavam com 77,6%. Alem do 

a9ucar e dos animais, as vendas de aguardente tiveram, tambem, certa 

relevancia: 7,8%. O restante distribufa-se entre o algodao (1,0%), fumo 

(1,5%), alimentos (5,9%), toucinho (5,3%) e cafe (0,9%). As exporta^oes 

municipais resumiam-se, portanto, quase que exclusivamente, aos tradi- 

cionais produtos de exporta^ao da agricultura colonial: agucar, fumo, cafe 

e algodao, que perfaziam 71,7% do total. 

(8) Em gcral, localiza-sc, na conjuntura criada a partir da Rcvolugao Franccsa (1789) c da Rcvolta do 
Haiti (1792), o infcio da cconomia a9ucarcira na Gapitania dc Sao Paulo. Contudo, jd 
antcriormcntc, dcvido d gucrra dc Indcpcndcncia dos EUA, os prc^os parcccm tcr disparado 
(Autor anonimo do Discurso Preliminor, 1905, p. 132). Para uma analisc da cconomia a^ucarcira na 
Gapitania dc Sao Paulo vcja-sc PETRONE (1968). 

(9) Rcfcrcm-sc ds vendas rcalizadas a outras rcgiocs da Gapitania. 
(10) O valor das cxporta^ocs dos municipios para o ano dc 1798, ou scja, dc suas vendas a outras 

localidadcs, foi obtido a partir dos Mapas dc Prc90S que acompanham as Listas Nominativas. 
Ncstcs mapas, constam as quantidades, bem como os prc9os mdximo, minimo c mcdio das 
importa95cs, cxporta9ocs c das vendas no prdprio municipio. Como tcrmo dc compara9ao das 
cxporta9ocs cntrc os vdrios municipios, adotou-sc o prc9o mcdio praticado naproprio municipio. 
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TABELA1 

VALOR DAS EXPORTAgOES DOS MUNICfPIOS (1) DA 

GAPITANIA DE SAO PAULO 

SEGUNDO SUAS REGlOES -1798 

(Em mil r^is) 

RegiSo Agucar Aguard Algod§o Fumo Cafe Aliment.^ Animais Toudnho Total 

I. Vale do Paralba 5921 1101 1777 3147 175 100 2002 5964 20187 

(%) 2.8 4.6 55.5 69.3 6.6 0.5 7.0 36.7 6.6 

II. RegiSo da Capital 3823 12198 651 45 0 4240 160 8256 29373 

(%> 1.8 50.9 20.3 1.0 0.0 23.2 0.6 50.8 9.6 

III. Oeste Paulista 146027 2261 773 300 77 1326 6977 1682 159423 

{%) 69.5 9.4 24.1 6.6 2.9 7.3 24.5 10.3 51.9 

IV. Regi§o Sul 215 1620 0 378 115 7309 19386 358 29381 

(%) 0.1 6.8 0.0 8.3 4.3 40.1 68.0 2.2 9.6 

V. RegiSo do Litoral 54086 6780 0 674 2283 5266 0 0 69089 

(%) 25.7 28.3 14.8 86.2 28.9 22.5 

Total 210072 23960 3201 4544 2650 18241 28525 16260 307453 

(%) 68.3 7.8 1.0 1.5 0.9 5.9 9.3 5.3 100.0 

Notas: (1) Vcndas rcalizadas fora do municipio. 
(2) Alimcntos = arroz, fcijao, farinha c inilho. 
(3) Animals = vacum, muarcs c cavalarcs 

Fontc: Mapas dc Exporta^ao, Listas Nominacivas, AESP. 

Num curto espa90 de tempo, a integragao da Capitania de Sao 

Paulo ao mercado mundial teria possibilitado uma rapida mudan^a em 

seu estado economico, pois, como observava Bernardo Jose de Lorena 

em 1797, a "...agriculturn acha-se em um progresso muito grande, de sorte que 

se pode dizer que se acabou a preguiga de que geralmente era acusada a Capita- 

nia de Sao (LORENA, 1915, p. 150) Em face da prosperidade 

reinante, Lorena refor^aria a necessidade de se y\.,promover a cultura dos 

generos mais proprios para aquele comercio, como sdo principalmente agucar, 

cafe, goma, anil, atroz e algoddo"^ ^ 

Os estfmulos advindos do mercado internacional tiveram um im- 

pacto diferenciado nas regioes da Capitania e provocaram mudangas sig- 

nificativas na paisagem economica das mesmas. Durante a minera^ao, os 

(11) Carta dc Bernardo Jose dc Lorena dc 26/02/1790, DI, 46, p. 67-68. 
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mercadosdas minas de Cuiaba e Mato Grosso tiveram um papel especial 

no estabelecimento da produ9ao a^ucareira no Oeste Paulista, principal- 

mente nas freguesias de Itu, Santana do Parnafba e Ara9ariguama, que se 

localizavam na estrada das minas de Cuiaba/1^ Em decorrencia, a eleva- 

9ao dos pre90s do a9ucar no mercado internacional encontraria, no Oeste, 

uma industria ja instalada e em condi9oes de uma rapida integra9ao ao 

esfor9o exportador, com vantagens comparativas significativas relativa- 

mente as demais regi5es. A proeminencia da regiao Oeste na produ9ao 

a9iicareira, principalmente atraves do municfpio de Itu/13^ explica-se, 

em grande medida, a partir dessa acumula9ao anterior que se desenvol- 

veu a partir de estfmulos oriundos do mercado interno. Ja os municipios 

de Jundiai, Sao Sebastiao, Ubatuba e Sorocaba, que se transformariam, 

tambem, em importantes centros a9ucareiros, parece que somente se 

integraram a partir dos estfmulos do mercado internacional do final do 

seculo XVIII. 4) 

De forma diversa, a produ9ao a9ucareira tivera pouca oportunidade de 

se desenvolver no Vale do Parafba durante a minera9ao, pois nao havia como 

concorrer com a produ9ao da Baixada Fluminense no abastecimento das 

Gerais. No final do seculo XIII, o Vale do Parafba nao estava, portanto, 

preparado para responder, de forma imediata, aos estfmulos de pre90s pro- 

venientes do mercado internacional. 

2. A Economia do Municfpio de Taubate no Final do Seculo 

XVIII 

No final do seculo XVIII, o municfpio de Taubate possufa uma popu- 

la9ao de 6.920 pessoas livres e 1.367 escravos que se congregavam em 1.441 

domicflios. A economia do municfpio organizava-se, essencialmente, em 

torno das atividades economicas vinculadas a terra. A agricultura, o pasto- 

(12) O a^ucar dcscnvolvcu-sc, com antcrioridadc, cm Santana do Parnaiba, Itu c na frcgucsia dc 
Aragariguama, que cstavam na estrada que levava a Cuiabd. Em 1783, CARDOSO DE ABREU 
(1977, p. 85) obscrvava que '...vtvem defdbricas de a^ticar...". 

(13) Em 1773, havia, no municfpio de Itu, 22 domicflios que obtivcram uma produ9ao total dc 4950 
arrobas dc a9ucar. 

(14) Em 1775, nao se assinalou a prcscn^a dc a^iicar nos muniefpios dc Sao Sebastiao c Ubatuba. Em 
Sorocaba, havia apenas trcs domicflios com uma produ^ao total dc apenas 350 arrobas (Listas 
Nominativas, 1775, AESP). 

154 Est econ., Sao Paulo. 23(1); 149-179. Jan./Abr. 1993 



Armenio de Souza Range! 

reio, a pesca, a extracao da madeira e iornal haviam-se constitufdo na princi- 
/ICN _ 

pal fonte de rendimentos. ) de 71,2,% do total de domicflios, que reuniam 

76,1% da popula^ao livre e 69,0% do total de cativos (Tabela 2). O comercio 

e o artesanato constituiam-se, tambem, em atividades economicas social- 

mente relevantes: o comercio participava com 551% no total de domicflios, 

4,5% no total de livres e 14,3% no total de cativos; o artesanato participava 

com 10,2%, 8,7% e 7,7%, respectivamente. Conjuntamente, essas categorias 

- agropecuaria, comercio e artesanato - participavam com 86,5% no total de 

domicilioSt 84,8% no total de livres e 91,0% no total de cativos. 

TABELA 2 

DISTRIBUigAO DOS FOGOS SEGUNDO A ATIVIDADE 

EGONOMICA PRINCIPAL*0 (Taubate, 1798) 

Atividades N % Livres % Esc % Total 

1. Agropecuiria 874 63.0 4515 67.5 915 69.0 5430 

1.1. Autoconsumo 400 28.8 1923 28.7 127 9.6 2050 

1.2. Agricultura Comercial 436 31.4 2379 35.6 554 41.8 2933 

1.3 Pecuiria 38 2.7 213 3.2 234 17.6 447 

2. Artesanato 141 10.2 583 8.7 102 7.7 685 

3. Comercio 71 5.1 304 4.5 190 14.3 494 

4. Tropeiros 15 1.1 82 1.2 44 3.3 126 

5. Assalariados 98 7.1 472 7.1 7 0.5 479 

6. Pesca 17 1.2 100 1.5 0 0.0 100 

7. Mendigos e esmola 94 6.8 328 4.9 1 0.1 329 

8. Outras(3) 78 5.6 306 4.6 67 5.1 373 

Total 1388 100.0 6690 100.0 1326 100.0 8016 

Indefinido 52 3.6 223 3.2 11 100.0 234 

Total Geral 1440 6913 1337 8250 

Notas: (1) Responsive! pcla principal fonte de rendimentos monctirios dos fogos. 
(2) Nao inclufdo um convcnto com 7 livres c 30 cscravos. 
(3) Vive de suas agendas, ganha no caminho, agcnciantc c andante, profissdcs, burocracia 

pubiica c cclcsidsdca, rcntistas c mcrctrizcs. 

Fonte: Listas Nominativas, Taubate, AESP. 

(15) Ccrca de 28,8% dos domicflios dcclararam plantar para vivcr scm nada haver vendido. Foram 
classificados cm autoconsumo. 

Est econ., Sao Paulo, 23(1):149-179. Jan./Abr. 1993 155 



TAUBATt: 1798 A1835 

O a^ucar, no final do seculo XVIII, tinha escassa importancia na 

agricultura do municipio. No ano de 1798, teriam sido comercializadas 

tao-somente 491 arrobas de a9ucar, que representavam 10,9% do valor 

total das vendas da agropecuaria (Tabelas 3 e 4). Em 1799, Mello Castro 

e Mendon9a assinalava a presen9a de apenas 14 engenhos de a9ucar no 

municipio, que teriam obtido 1.052 arrobas e 200 barris de aguardente. 

Relativamente a produ9ao a9ucareira da Capitania, a posi9ao do munici- 

pio era inexpressiva: havia participado, no ano de 1799, com apenas 0.5% 

na produ9ao total. Somente os municipios de Itu, Porto Feliz e Sao 

Sebastiao, principais centros a9Ucareiros da Capitania, possufam 182 en- 

genhos com uma produ9ao total de 144.071 arrobas.(MELLO CASTRO 

E MENDON(JA, 1961, p. 243) A voca9ao do municipio parecia se diri^ir 

para a cultura do fumo: principal produtor da Capitania, suas vendas/ ^ 

em 1798, alcan9aram 4.173 arrobas, com uma participa9ao de 36,8% no 

valor total das vendas. Contudo, apesar dessa importancia para a econo- 

mia do municipio, a cultura do fumo, no final do seculo XVIII, tinha 

pequena expressao na agricultura da Capitania. De acordo com o depoi- 

mento de Mello Castro e Mendon9a, nao "...se tern aumentado a cultura do 

tabaco nesta Capitania porhaverem outros ramos de Agricultura, e de industria 

particular dela, que ocupa com mais vantagem os seus ha bit antes" Eviden- 

temente, ele se referia ao a9ucar, principal fonte de enriquecimento no 

final do seculo XVIII, diante do qual a cultura do fumo tinha escassa 
- . (18) 

importancia/ 7 

(16) Em gcral, os domicilios dcclararam as quantidadcs vcndidas dc cada urn dos produtos com scus 
rcspcctivos prc^os. Em muicos casos, dcclarou-sc apenas as quantidadcs vcndidas. Foram 
dcsprczadas as informa^ocs sobrc prc90s praticados fora do muniefpio. Ncstcs casos, o valor 
nominal das vendas foi cstimado a partir dos prcgos mcdios rcccbidos pclos produtorcs no 
municipio. For outro lado, cm muicas dcclara^ocs constava apenas o valor das vendas scm as 
quantidadcs. Ncstc caso, as quantidadcs foram cstimadas a partir dos prc^os mcdios. 

(17) Carta dc Mcllo Castro c Mcndon^a dc 31/01/1800, DI, 29, p. 182. 
(18) Em 1804, cm sua viagem a Itu, Porto Fcliz c Sorocaba, FRANCA E HORTA (1906, p. 93) 

rcferir-sc-ia ao caminho dc Itu, como ...o canalpor onde passa quase toda a riqueza dos efeitos da 
Capitania...**. 

156 Esl econ., Sao Paulo. 23(1); 149-179. Jan./Abr. 1993 



Armenio de Souza Ranqel 

TABELA 3 

EVOLUgAO DAS VEND AS DA AGROPECUARIA 

ProdutosAgrlcolas Exportafao Produtos da Pecuaria 

Consumo Interno 

Arroz Feipo Farinha Milho Aguard. Cafe Algodao Fumo AfucarVacum Caval. Porcos 

1798 115 712 1006 1884 1211 68 472 4173 491 107 66 147 

1801 82 364 425 1677 1010 61 197 2559 5289 66 21 542 

1803 52 230 496 850 650 138 4857 1876 35 32 365 

1805 131 365 570 1893 740 35 177 3709 6124 85 50 689 

1808 41 113 543 527 918 8 344 4034 4400 87 4 1056 

1810 42 231 554 235 420 127 305 7114 1750 40 15 1608 

1812 38 226 505 867 504 674 214 2325 1298 18 5 1945 

1815 99 215 296 593 431 728 209 3589 1140 102 12 3001 

1817 36 137 433 1007 569 96 189 1411 492 74 10 2608 

1820 66 236 476 1292 960 797 267 2580 2307 193 39 2950 

1822 12 205 131 903 894 2075 83 807 390 47 47 2452 

1825 220 373 307 152 983 5694 179 2520 334 126 79 1327 

1828 94 210 294 53 965 10527 120 3139 582 1 129 1433 

1830 77 27 70 152 938 13638 4 581 200 11 1271 

1835 402 70 491 416 1871 23192 48 136 100 18 664 

Notas; (1) Arroz, fcijao, milho c farinha cm alqucircs; a^ucar, cafe, algodao c fumo cm arrobas; 
aguardente cm barris. 

Fonte: Listas Nominativas, Taubatc, AESP. 

A cultura do fumo no municipio, cujas origens localizavam-se no 

atendimento do mercado das Gerais, teria sido estimulada, postedormente, 

pelo Marques de Lavradio durante a gestao de Martim Lopes Lobo de 

Saldanha (1775-1787). Em 1776, em carta a Martim Lopes, o Marques de 

Lavradio declarava haver "...descoberto o meio com que a dita Capitania pode 

restabelecer-se da rutna, e decadenda em que se acha, fazendo-se em breve tempo 

muito opulenta..\ Depositava, na cultura do fumo, a esperanga de prosperi- 

dade da Capitania. Seu objetivo basico era o de desenvolver a produ^ao de 

fumos de melhor qualidade para o atendimento, atraves do porto do Rio de 
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Janeiro, do mercado europeu. Ja o fumo de inferior qualidade deveria desti- 
• (19) 

nar-se ao trafico de escravos na Costa da Mina 

TABELA 4 

EVOLUgAO DO VALOR TOTAL DAS VENDAS DA 

agropeguAria 

(Em mil reis) 

  Agricultura  Pecucma  

Ano Agucar Cafe Fumo Algod. Rap, Aguard. Alim. Total Vacuns Caval. Porcos Total Total 

Geral 

1798 797 109- 2687 379 233 965 1049 6219 322 479 283 1084 7303 

1801 5289 107 1655 151 98 836 806 8942 243 140 1639 2022 10964 

1803 1876 3157 128 82 636 528 6407 120 296 1015 1431 7838 

1805 9657 67 2374 172 107 632 767 13776 312 389 1978 2679 16455 

1808 4400 16 2775 235 322 727 680 9155 337 33 2607 2979 12134 

1810 2055 179 4809 253 143 339 591 8369 166 100 5665 6323 14692 

1812 1750 720 1479 211 263 454 752 5629 60 35 5302 5396 11025 

1815 1734 1294 2.957 205 458 434 764 7846 354 99 9519 9972 17818 

1817 835 121 914 183 290 596 531 3470 222 77 7378 7878 11348 

1820 3131 2398 2490 264 653 917 810 10663 1073 334 9620 11027 216^0 

1822 228 5831 629 83 314 998 772 8855 374 506 8884 9794 18649 

1825 584 10562 2492 175 720 1022 640 16195 968 798 4892 6658 22853 

1828 1062 12832 3613 120 845 1021 502 19995 10 2901 5834 8745 28740 

1830 400 21398 650 6 147 1493 181 24275 196 7498 7694 31969 

1835 300 46941 178 48 950 4240 1715 54372 424 6450 6874 61246 

Notas: (1) Para o calculo do valor da produ^ao dc a^ucar nos anos dc 1810, 1812 c 1815 adotou-sc 
uma cstimativa dos prc^os por intcrpola^ao linear dos prc9os vigentes nos anos dc 1808 c 
1817. 
(2) Para os anos dc 1810, 1817 c 1822, o valor total das vendas dc animais diverge das 
parccias, pois incluiu-sc, tambdm, no total, as dcclara^ocs dc vendas dc animais scm 
cspccifica^ao do tipo dc animal. 

Fontc: Listas Nominativas, Taubat6, AESP. 

(19) Carta do Marques dc Lavradio dc 12/07/1776, DI, 17, p. 117, 119. 
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De acordo com o Marques de Lavradio: 

"„jendo os distritos desta capital os mats proprios para a 

produfdo do tabaco como sdo os das villas de Taubate, Sao 

Luiz do Paraitinga, Ubatuba e Sao Sebastido.. .por se/em muito 

ferteis, e terem muitas tenm, muitos matos, e criagoes de gados 

que todo concorre muitoy para se promover aquela plantagdo me 

resohi mandar os referidos mestres para aquelas villas.., "9®* 

Com o objetivo de "...promover-se aqui do modo que se pratica na Ba- 

hia..".^ teriam sido enviados dois praticos da Bahia: um para os munici- 

pios de Taubatd e Sao Luiz do Paraitinga, e o outro para os municipios de 

Sao Sebastiao e Ubatuba/22^ Para Taubate, dirigiu-se o pratico Luiz Garcia 

de Carvalho/23^ Por sua vez, em apoio a difusao da cultura do fumo na 

Capitania, Martim Lopes teria dispensado os auxiliares de irem a tSao Paulo 

fazer os destacamentos y\..paraseempregarem na nova cultura..."9^ 

Apesar dessas medidas de estfmulo/25^ a cultura do fumo nao logrou 

desenvolver-se na Capitania de Sao Paulo. Em 1798, as exportagoes municipals 

de fumo representavam apenas 1,5% do valor total das exportagoes da Capitania 

(Tabela 1). Mello Castro e Mendonga referia-se ao letargo em que jazia o seu 

comercio e assinalava, para o ano de 1799, exportagoes de apenas 124arrobas/2^ 

Somente em Taubate, parecia ter alguma significagao. ^ 

Aldm do fumo e do agucar, as vendas de aguardente e de alimentos 

tinham alguma importancia na economia do municipio. O aguardente 

comercializado representava 13,2% do valor total das vendas e os alimen- 

(20) Carta do Marqu6s dc Lavradio dc 12/07/1776, DI, 17, p. 117, 119. 
(21) Carta do MarquSs dc Lavradio dc 12/07/1776, DI, 17, p. 117, 119. Tais ni6todos rcsumiam-sc na 

aduba^ao da terra atrav6s da cstruma^o (Carta dc Martini Lopes dc 01/01/1777, DI, 77, p. 
70-71). 

(22) Carta dc Martim Lopes dc 29/08/1776, DI, 76, p. 58,59. 
(23) Carta dc Martim Lopes de 27/08/1776, DI, 77, p. 52, 53. 
(24) Carta dc Martim Lopes dc 29/08/1776, DI, 42, p. 148-151. 
(25) Martim Lopes tcria, tambcm, cstimulado o scu plantio cm Itapctininga (Carta de Martim Lopes 

dc 27/08/1776. DI, 76, p. 52-53). 
(26) Carta dc Mcllo Castro dc 31/01/1800, DI. 29, p. 182. 
(27) Em Taubatd, tcria sido criada uma mesa dc inspcgao com o objetivo dc marcar os fumos 

scparando os dc mclhor qualidadc (Carta dc Martim Lopes Garcia dc 25/02/1777, DI, 77, p. 
141-142). 

Est econ., Sao Paulo, 23(1):149-179l Jan./Abr. 1993 159 



TAUBATt: 1798 A 1835 

tos 14,4%. Alem desses produtos, assinalavam-se vendas de algodao (5,2%), 

cafe (1,5%) e rapadura (3,2%), totalizando-se 85,2% do valor total. O restan- 

te do valor das vendas referia-se a pecuaria que, em 1798, tinha pequena 

expressao na economia do municfpio: participagao de apenas 14,9%. Os 

produtos da lavoura de exporta^o - fumo, algodao, a^ucar e cafe - perfaziam 

54,4% do valor total. Dessa forma, a agricultura comercial voltava-se igual- 

mente para o mercado interne,comoaos produtos tfpicos de exporta^ao. 

No inicio do seculo XIX, os produtos de exporta^ao da agricultura 

do municfpio destinavam-se, basicamente, aos portos do Rio de Janeiro e 

de Santos. Saint-Hilaire, em 1817, observaria que os "...fazendeiros enviam 

o produto de suas colheitas ao Rio de Janeiro e a Santos11. (S AIN T- IIIL AIR E, 

1953, p. 104) Da mesma forma, Martius, em 1815, observaria que o 

municfpio havia desenvolvido "...relagdes comerciais intensas com o Rio de 

Janeiro e Sao (MARTIUS, 1938, v. 1, p. 194) 

3. Evolu§ao das Vendas da Agropecuaria: 1798 a 1835 

O penodo que vai de 1798 a 1835 pode ser dividido, basicamente, 

em tres conjunturas economicas: ate 1805, as vendas reais da agropecua- 

ria^8^ expandiram-se. Posteriormente, declinariam ate 1817. Ja a partir 

de 1820, delineou-se um penodo de franca recupera^ao das vendas, que 

passaram a crescer de forma acelerada (Grafico 1 e Tabela 5). 

As vendas dos produtos tfpicos da agricultura de exportagao - a^u- 

car, algodao, cafe e fumo - c dos produtos destinados ao mercado interno 

- alimentos, animais, aguardente e rapadura - apresentaram um compor- 

tamento diferenciado ao longo dessas diversas conjunturas pelas quais 

atravessou a economia do municfpio. Os produtos de exportagao atingi- 

ram uma participa^o de 74,6% no total das vendas no ano de 1805 

declinando, posteriormente, ate atingir 18,1% em 1817 (Tabela 6). A partir 

de 1820, voltaram a eleva-Ia, ate atingir 77,1% em 1835. Dessa forma, no 

penodo que vai de 1805 a 1817 a economia do municfpio teria experimenta- 

(28) Obtida dcflacionando-sc o valor nominal das vendas pclo Indicc de Frc^os dc Thcil (Tabela 7). 
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do uma acentuada contra^ao das vendas, particularmente em rela^o aos 

produtos de exportagao: a contra^o do total das vendas (15,1%) foi bem 

menos intensa do que a verificada em rela^ao aos produtos de exportafao 

(78,0%) (Tabela 5). 

TABELA 5 

EVOLUCAO DAS VENDAS REAIS DA AGROPECUARIA (1) 

(Base: 1798 » 100) 

Ano Exportajao^ Mercado 

Interno® 

Total Agricultura Pecuciria Alimentos 

1798 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

1801 227.3 90.7 161.3 164.5 143.1 58,2 

1803 161.8 64.5 113.8 116.6 104.2 42.6 

1805 297.6 105.6 201.2 203.6 195.0 68.3 

1808 243.5 120.5 184.2 172.2 242.8 38.5 

1810 241.4 149.9 200.2 161.6 371.0 43.0 

1812 149.3 172.7 177.2 115.5 407.7 58.2 

1815 162.1 253.6 236.6 123.5 648.7 54.9 

1817 65.5 224.2 170.9 63.2 575.0 37.8 

1820 212.7 277.9 273.9 163.5 678.0 49.5 

1822 178.8 212.7 217.6 132.3 530.3 31.9 

1825 495.5 165.0 311.9 320.3 358.5 33.9 

1828 837.4 159.6 424.6 506.4 359.6 21.5 

1830 861.8 104.4 378.6 492.2 243.7 7.9 

1835 1412.6 95.7 534.6 845.5 133.4 45.2 

Nota: (1) Dcflacionou-sc o valor nominal da produ^ao pclo correspondence Indicc de Pre 90s de 
Thcil (Tabela 7). 

(2) A^ucar, cafe, fumo c algodao. 
(3) Alimcntos (farinha, milho, arroz c fcijao), animais (vacuns, cavalarcs c porcos), 

aguardente c rapadura. 

Fontc: Listas Nominativas, Taubatc, AESP. 
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GRAFIGO 1 

EVOLUgAO DAS VENDAS REAIS AGROPEGUARIA 

Base: 1798 = 100 
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Enquanto a agricultura de exportagao do municfpio contraia-se, ocor- 

ria, concomitantemente, uma expansao das vendas destinadas ao mercado 

interno que, apos 1803, cresceriam de forma sistematica ate atingir uma 

participagao maxima de 81,9% em 1817, com um crescimento de 330,9% ate 

o ano de 1820. Dessa forma, a acentuada contragao das vendas, determinada 

pelos exportaveis, foi atenuada pela expansao das vendas destinadas ao 

mercado interno. Da mesma forma, esse comportamento opositivo esteve 

presente no perfodo posterior que vai ate 1835 (Grafico 2). 

O comportamento das vendas de produtos agncolas acompanhou de 

perto o das vendas totais (Grafico 3). Ate 1805, deu-se um perfodo de rapida 

expansao com posterior declfnio, que se prolongaria ate 1817, com uma 

redu^ao de 69,0%. Apos 1817, as vendas totais expandiram-se em estreita 

associa^ao com o crescimento das vendas de produtos agncolas. Ao lado 
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da acentuada contra9ao dos exportaveis, no penodo de 1805 a 1817, proces- 

sou-se, tambem, um declinio dos produtos agncolas destinados ao mercado 

interno. Os alimentos - arroz, feijao, milho, e farinha de mandioca - declina- 

ram de forma sistematica ate 1830 (Tabela 5). Da mesma forma, as vendas 

de aguardente, outro componente das vendas no mercado interno, declina- 

ram no penodo (Tabela 3). Em decorrencia, o crescimento das vendas desti- 

nadas ao mercado interno, e que teriam atenuado a queda das vendas totais, 

nao se originou das vendas de produtos agncolas, mas das vendas da pecua- 

ria, outro componente das vendas destinadas ao mercado interno. 

grAfigo 2 

EVOLUgAO DAS VENDAS REAIS: EXPORTAVEIS 

E MERCADO INTERNO 

Base: 1798 = 100 
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grAfico 3 

EVOLUgAO DAS VENDAS REAIS DA AGRIGULTURA 
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Assim, a pecuaria constituiu-se na principal atividade economica no 

municipio de Taubate e teria permitido a sustenta^ao de um nivel minimo 

de atividades economicas neste penodo de acentuada contra^ao das vendas 

(Grafico 4). Apos 1803, a pecuaria expandir-se-ia de forma sistematica ate 

1820, com um crescimento de 550,7% (Tabela 4) atingindo, em 1817, uma 

participa^ao de 69,4% (Tabela 5). 
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A expansao dos cxportaveis ate 1805 deveu-se, basicamente, as ven- 

das de a^ilcar, que atingiram um maximo em 1805 e declinaram, de forma 

sistematica, posteriormente. Nesse ano, o agucar atingiu uma participagao 

de 58,7% nas vendas totais quando foram comercializadas 6.124 arrobas 

(Tabelas 3 e 4). Dessa forma, o impacto do a^ucar no municipio de Taubate 

teria se limitado a uns quantos anos, ja declinando na primeira decada do 

seculo XIX. De forma diversa, em outras regioes da Capitania, o a9ucar 

manter-se-ia como centro de coda a atividade economica ate meados do 

seculo XIX. 

O a^ucar, no Vale do Parafba, teve escassa importancia relativamente 

as outras regioes da Capitania. Em relagao ao municipio de Taubate, difun- 

diu-se um preconceito sobre sua significancia em sua economia/^ prova- 

velmente a partir do depoimento de Saint-Hilaire que havia declarado que 

"..segundo o que me informamm fazia-se muito agucarnas vizinhangas de Taubate 

(29) Vcja-sc, por cxcmplo, cntrc outros, TOLEDO (1976, p. 17,63). 

GRAFICO 4 

EVOLUgAO DAS VENDAS REAIS DA PEGUARIA 

Base: 1798 = 100 
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...".(SAINT-HILAIRE, 1953, p. 96) Contudo, Saint-Hilaire, que viajou pela 

Capitania de 1817 a 1822, nao presenciou a existencia de uma prodi^ao de 

agiicar consideravel no municfpio, tendo-se baseado em depoimentos de 

tercelros. De acordo com Chichorro, o a9ucar tivera escassa importancia no 

Vale do Parafba que, em 1814, apenas produzia algum a9ucar, dedicando-se, 

basicamente, a cria9ao de porcos, ao cultivo do algodao, do fumo e do 

cafe.(CIIICHORRO, 1873, p. 188-189) 

TABELA 6 

PARTIGIPAgAO E EVOLUgAO DO VALOR DAS VENDAS 

DA AGROPEGUARIA: PRODUTOS DE EXPORTAgAO E 

MERGADO INTERNO 

(Em mil-r^is) 

Ano Export. Mercado Interne Total Export. Mercado Interno Total 

Agric. Pec. Total Geral (%) Agric. Pec. Total Geral 

1790 3972 2247 1084 3331 7303 54.4 30.8 14.8 45.6 100.0 

1801 7202 1740 2022 3762 10964 65.7 15.8 18.5 34.3 100.0 
1803 5161 1246 1431 2677 7838 65.8 15.9 18.3 34.2 100.0 

1805 12270 1506 2679 4185 16455 74.6 9.2 16.3 25.5 100.0 
1808 7426 1729 2979 4708 12134 61.2 14.2 24.6 38.8 100,0 
1810 7296 1073 6323 7396 14692 49.7 7.3 43.0 50.3 100.0 
1812 4160 1469 5396 6865 11025 37.7 13.3 49,0 62.3 100.0 
1815 6190 1656 9972 11628 17818 34.7 9.3 56.0 65.3 100.0 
1817 2053 1417 7878 9295 11348 18.1 12.5 69.4 81.9 100.0 
1820 8283 2380 11027 13407 21690 38.2 11.0 55.8 61.8 100.0 
1822 6771 2084 9794 11878 18649 36.3 11.2 52.5 63.7 100.0 
1825 13813 2382 6658 9040 22853 60.4 10.4 29.1 39.5 100.0 
1828 17627 2368 8745 11113 28740 61.3 8.2 30.4 38.6 100.0 
1830 22454 1821 7694 9515 31969 70.2 5.7 24.1 29.8 100.0 
1835 47467 6905 6874 13779 61246 77.1 11.3 11.2 22.5 100.0 

Notas: (1) Incluiu-sc no valor das vcndas da pccuaria as dcclara^ocs de vcndas de animais scin 
cspccifica^ao do tipo de animal. 

(2) As vcndas dc mantimcntos scm cspccifica^ao do tipo de produto foram inclui'das cm 
alimcntos. 

Fonte: Listas Nominativas, Taubate, AESP. 

A economia a9ucareira no municfpio de Taubate teria durado curto 

espa90 de tempo, declinando apos 1805. Ao que tudo indica, os pre9os do 

a9ucar reduziram-se de forma sistematica apos 1798: de acordo com os 

dados disponfveis, o pre90 medio de 1.623 reis recebido pelos agricultores 
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no ano de 1798 so seria atingido, novamente, por volta de 1817 (Tabela 

8)/30^De acordo com a Camara Municipal de Porto Feliz, em 1801, "...pela 

falta de comercio ocasionado pela guerra, deu este genero em notdvel baixa..." 
(31) 

apan ban do"... urn a grande parte dos fabricantes de agucar empenhados..."v 

Assim, ja nas primeiras decadas do seculo XIX, os estimulos de pre9os 

advindos do mercado mundial teriam cessado o seu efeito dinamizador 
(32) 

sobre a economia paulista. Se, em outras regioes da Capitania, a econo- 

mia a9ucareira aihda sobreviveria ate meados do seculo XIX, em rela^ao ao 

munidpio de Taubate esse movimento adverso de pre90s teria sido o sufi- 

ciente para desarticular sua fugaz experiencia com o a9ucar. Apos 1820, a 

participa9ao do a9ucar nas vendas situou-se num nfvel muito baixo, jamais 

ultrapassando a 3,7% (Tabela 4). 

A penetra9ao do a9ucar, nao lograria, contudo, suplantar totalmente a 

importancia da cultura do fumo na economia do municfpio. Ate 1810, as 

vendas de fumo expandiram-se, atingindo 7.117 arrobas com uma participa- 

9ao de 32,7% no total das vendas (Tabelas 3 e 4). Contudo, a produ9ao de 

fumo, cujas origens remontavam a minera9ao e que, por longo penodo, 

constituiu-se em atividade de grande relevancia para o municfpio, entraria 
^ (33) ^ . . 

em declmio, de forma sistematica, apos 1810, ate atingir uma participa- 

9ao de 0,3% no ano de 1835, com vendas de apenas 136 arrobas. 

A melhor caracteriza9ao da economia do municfpio, nesse penodo, deve- 

se a Aires do Casal que, em 1817, ha via observado que seus habitantes "...culti- 

(30) Dcvc-sc levar cm considcra^ao as limita^ocs da seric de prc^os do agucar. Corroboram essas 
conclusocs, as pesquisas de ARRUDA (1972, p. 323-329) que, ao analisaras balangas de comercio 
do Brasii, vcrificou que o a^ucar teria atingido, cm 1798, um pico de 2.821 rcis a arroba, 
dcclinando, postcriormentc, ate o ano de 1801. De 1801 a 1805, houvc uma ligcira rccupcra^ao 
atingindo, cm 1805, 2.440 rcis, scm alcan^ar, contudo, a cota^ao do ano de 1798. Apos 1805, os 
prc90s declinariam sistcmaticamcntc, ate atingir apenas 1.380 rcis no ano de 1811, ou scja, mcnos 
da mctadc da cota^ao que ha via alcangado cm 1798. 

(31) Rcprcscntagao da Camara dc Porto Feliz dc 27/06/1801, DI, 44, p. 253-215. Em 1801, Mello 
Castro c Mendonga obscrvaria, tambcm, que '...a perturba$ao ocasionada neste Estado do Brasii pela 
atualguerra...baixa o pre(o deste novo produto e perde-se todo o equillbrio de utn ratno de industria too 
importante d na(ao" (Carta dc Mello Castro c Mcndon9a dc 02/05/1801, DI, 30, p. 54-55). 

(32) A partir dc 1815, com o rcstabclccimcnto da paz na Europa, rcorganizou-sc o mercado a^ucarciro. 
Contudo, o a9ucar obtido da cana passaria a sofrcr a concorrcncia do a^ucar dc bctcrraba. Assim, 
ao cfcmcro movimento asccndcntc dos prc9os no final do seculo XVIII, teria sc scguido um 
movimento dc baixa. Dc acordo com FURTADO (1979, p. 96), os "..pre(os do atficar caem 
sistematkamente naprimeira metade do siculo...", 

(33) Entrc outros fatorcs, devido h maior concorrcncia intcma. O fumo propagou-sc por varias regioes 
no final do seculo XIX: Mato Grosso, Goias c Minas Gerais (NARDI, 1987, p. 66-67). 
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vam vfvejvs e tabaco; aiam poixos e galinhas em grande quantidade e fazem 

pequena plantagdo de cana de ".(AIRES DO GASAL, 1945, v. 1, p. 240) 

O predomfnio da pecuaria na economia do municfpio^ foi marcante 

apos o declinio do agucar e do fumo. Tal fato teria permitido ao munidpio 

sustentar um nfvel mfnimo de atividades mercantis ate o advento do cafe. 

Essa expansao da pecuaria foi devido, basicamente, a cria^ao de porcos 

cujas vendas, apos 1803, cresceriam de forma sistematica ate 1817, quando 

atingiram uma participa^ao maxima de 65,0% no total das vendas. Posterior- 

mente, declinariam. Ja as vendas de vacuns elevar-se-iam a partir de 1812 e 

as de cavalos a partir de 1817. Apos 1828, as vendas de ambos os produtos 

declinariam (Tabela 4). Dessa forma, o agilcar e o fumo teriam sido substi- 

tufdos pela cria^o de porcos, que se transformou no principal produto da 

economia do munidpio de Taubate. Tal substituigao era expressao de um 

perfodo de dificuldades para o munidpio em que se processou uma acen- 

tuada contra^ao das vendas dos exportaveis. 

Essa safda encontrada pela economia do munidpio esteve intima- 

mente associada ao mercado do Rio de Janeiro que, com a vinda da famflia 

real, em 1808, deve ter sofrido um incremento consideravel/35^ De acordo 

com Chichorro, em 1814 a "... agricultum das vilas do norte consiste cm muito 

milho com que aiam infinidade de aves e porcos, que vivos, e mortos vdo vender ao 

Rio de".(CHICHORRO, 1873, p. 198-199) Da mesma forma, Saint- 

Hilaire, em 1817, observaria que nas "...cercanias de Taubate e Jacam criam-se 

muitos porcos tangidos para o Rio de Janeiro, ou entdo matam-se estes animais cujo 

toucinho vaiexpedidopara ^^/^".(SAINT-HILAIRE, 1953, p. 104) 

Finalmente, no perfodo de 1817 a 1835 deu-se uma rapida e intensa 

recupera^ao das vendas da agropecuaria, que cresceram 6,5% ao ano. Nesse 

perfodo, houve uma rapida expansao dos exportaveis e uma igualmente 

rapida contra^o das vendas dos produtos destinados ao mercado interno. 

Essa recupera^ao dos exportaveis deveu-se a rapida expansao da economia 

cafeeira apos 1817. Ja em 1835, o cafe atingiria uma participagao de 76,6% no 

total das vendas, com 23.192 arrobas. Nesse mesmo perfodo, a participagao das 

(34) A16m da cria^ao, o munidpio tcria funcionado como csta^ao dc invcmagcm c rcgula^ao do gado 
bovino que, dos Campos Gerais, dcstinava-sc ao Rio dc Janeiro (PETRONE, 1975, p. 388). 

(35) Dc acordo com DEB RET (1978, v. I, p. 278), antes da chcgada da famflia real consumia-sc pouca 
came bovina no Rio dc Janeiro. Postcriormcntc, o scu abastccimcnto era ...feito principalmente 
pelos ha bit antes de Sao Paulo e Taubate (p. 276). 

168 Esl econ.. Sao Paulo, 23(1): 149-179, Jan./Abr. 1993 



Armenio de Souza Rangel 

vendas de porcos passaria de 65,0% para 10,5%. Dessa forma, processou-se 

um rapido deslocamento das vendas de porcos pelas de cafe (Tabela 4). 

De 1798 a 1835, a agropecuaria mercantil do municfpio gravitou, 

quase que exclusivamente, em torno das vendas de a^ucar, fumo, cafe e 

porcos, atravds de um intense processo de substituigao a partir dos esdmu- 

los do mercado. As vendas dos demais produces - alimentos, aguardente, 

algodao, vacuns e cavalares - tiveram uma participa^ao irrelevance e ne- 

nhum significado na explicagao das varias conjunturas economicas pelas 

quais atravessou a economia do municfpio/36^ 

4. A Economia Gafeeira no Municfpio de Taubate 

As primeiras notfeias da introdugao do cafe, na Capitania de Sao 

Paulo, datam da ultima decada do seculo XVIIl/37^ Em seus primordios, o 

cafe era cultivado em pequena escala, com um volume de produ9ao insigni- 

ficance: em 1798, teriam sido produzidas 663 arrobas/38^ As primeiras ex- 

portagoes parecem datar do ano de 1797, em que teriam sido exportadas 522 

arrobas pelo porto de Santos/39^ 

Essa incipience produ^ao de cafe espalhava-se por varies muniefpios 

da Capitania. Podia-se encontra-lo principalmente nos muniefpios da mari- 

nha. Contudo, fazia-se presence, tambem, no planalto, nos muniefpios de 

Lorena, Taubate, Itu e Capital. Ja em 1799, teriam sido exportadas 1.040 

arrobas. Mello Castro e Mendon^a pode perceber a importancia que teria o 

cafe, postedormente, na economia do pafs, pois essa pequena exporta^ao 

"...prova o atraso em que ainda se acha um artigo que...promete tantas vantagem" e 

que "...se vaifazendo um artigo de comercio considerdvel...".(MELLC CASTRO 

E MENDONgA, 1961, p. 214) 

(36) A participagao das vendas dc a^ucar, fumo, cafe c porcos no total das vendas foi, cm media, de 
81,6% com pequena variabilidadc (cocficicntc dc varia^ao dc 0,11). 

(37) Abrcu, cm 1783, nao mcncionaria sua prcscn^a na Capitania. SIMONSEN (1973, p. 191) afirma 
sua prcscn^a, desde 1794, nos arrcdorcs dc Sao Paulo. Em 1797, Lorena afirmava haver visto 
"...na vila de Santos tnuito cafe... e da melhor qualidade..." (Carta dc Bernardo Jose dc Lorena dc 
28/07/1797. DI, v. 55, p. 208). 

(38) Listas Nominativas, Vdrios muniefpios, 1798, AESP. 
(39) DI, 31, p. 151-155. 
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Em poucas decadas, o cafe transformar-se-ia no principal produto do co- 

mercio exterior do pafs. Ja em 1831, havia sobrepujado o agucar como o principal 

produto de exportagao^ devido, basicamente, a produ^ao do Rio de Janeiro. 

Poucas decadas foram suficientes, tambem, para transforma-lo no 

principal produto da Provmcia de Sao Paulo, cujas potencialidades, para o 

plantio de cafe, ja haviam sido percebidas por Mello Castro e Mendon9a: 

"...e/e vegeta bem em toda a Capitania, mas com especialtdade na marinha, onde o 

clima por quente e umido concorre sobremaneira para a sua melhor frutifica- 

^...".(MELLO CASTRO E MENDONgA, 1961, p. 214) 

Ja em meados do seculo XIX, a presen^a avassaladora do cafe havia 

integrado, de forma significativa, a Provmcia de Sao Paulo ao comercio interna- 

cional. Assim referir-se-ia o presidente da Provmcia Jose Antonio Saraiva, em 

1855, em seu discurso de abertura da Assembleia Legislativa Provincial: 

".,.a cut turn do cafe tende a reduzir consideravelmente, se ndo 

a absorver, todas as demais industrias agiicolas, e oferece atu- 

almente o aspecto mais lisonjeiro(SARAIVA, 1855, p. 16) 

Em relagao ao municipio de Taubate, haviam sido comercializadas, no 

ano de 1798, 68 arrobas de cafe por 4 produtores. Foi somente a partir de 

1810 que as vendas passariam a crescer com certa regularidade. Contudo, o 

grande deslanche processou-se apos 1817 (Tabela 3)^ ^ 

De 1798 a 1828, o movimento dos pre^os relativos^4^ apresentou um 

comportamento oscilatorio envolvendo diferentes conjunturas. Ate 1805, os 

pregos tenderam a se elevar, declinando, postedormente, ate 1812 (Grafico 

(40) Exporta^ocs: 8.191.000 rcis dc a^ucar e 9.268.000 reis de cafe (FIBGE, 1986, p. 311-312). 
(41) SAINT-HILAIRE (1953, p. 120) havia obscrvado, em 1817, que n...comegam tambim os lavradores 

a entregar-se a ela nas cercanias deJacarH, Taubatie Guaratinguetd..,". 
(42) Os prc^os dcclarados nas Listas Nominativas rcfcrcm-sc aos prc^os medios anuais rcccbidos 

pclos produtorcs c obtidos por avalia^ocs rcalizadas pclos proprios produtorcs ou, 
ocasionalmcnte, por pcritos cm prcgos. Por cxemplo, cm 1836 o Capitao-Mor da fregucsia dc 
Capivari dc Cima dcclarava que "...a Lista da populagao desta freguesia, a quern ndo ird corn todos os 
requisitos necessdriospela falta deperitos para conhecer do prego, especialmente sobrepregos de generos...' 
(Listas Nominativas, Capivari dc Cima, 1836, AESP). Somcntc foram considcrados os prc^os que 
sc rcfcrcm, cxplicitamcntc, ^s vendas rcalizadas no proprio municipio. Na analisc das series dc 
prc^s, clcgeu-sc a media pondcrada como a varidvel rcprcscntativa do movimento dos pregos. 
Ncstc proccdimcnto, cstd implfcita a admissao dc que o prcgo rcprcscntativo das transagocs deve 
scr influcnciado pela importancia das vendas rcalizadas por um determinado produ tor cm rclagao 
zks vendas totais. 

170 Est econ., Sao Paulo. 23(1):149-179. Jan./Abr. 1993 



Armenio de Souza Ranqel 

5). O penodo posterior, que vai ate 1822, parece que se caracterizou pel a 

elevacao generalizada dos pre^os: de 1812 a 1822, o fndice geral de pre- 

^os^ elevou-se em 37,8% (Tabela 7). Contudo, os diversos produtos tive- 

ram um comportamento diferenciado nesse penodo. O cafe foi o que mais 

se elevou (181,7%): de 1.068 reis a arroba, em 1812, passaria a ser vendido a 

3.009 reis em 1820, com uma valoriza^ao de 181,7% (Tabela 8). 

GRAFIGO 5 
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o pre9o do porco elevou-se em 19,6%, ao passo que a do cafe aumentou 

181,7%. Portanto, essa curta conjuntura de elevagao dos pre90s do cafe teria 

sido o suficiente para a desmobiliza9ao de recursos da cria9ao de porcos para 

o plantio de cafe. 

TABELA 7 

EVOLUgAO DO fNDIGE DE PREgOS DE THEIL 

(Base: 1798 = 100) 

Ano 

Export. 

Agricultura 

Aliment. Aguard. 

Total Pccu^ria Total 

Geral 

Mcrcado 

Intcmo 

1798 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

1801 79.8 132.1 103.9 87.4 130.4 93.1 124.5 

1803 80.3 118.2 122.8 88.4 126.8 94.3 124.6 

1805 103.8 107.1 107.2 108.8 126.7 112.0 119.0 

1808 76.8 168.2 99.4 85.5 113.2 90.2 117.3 

1810 76.1 131.0 101.3 83.3 157.2 100.5 148.2 

1812 70.1 123.2 112.9 78.4 122.1 85.2 119.4 

1815 96.1 132.7 126.2 102.2 141.8 103.1 137.7 

1817 79.1 133.6 131.4 88.4 126.0 90.9 124.5 

1820 98.0 156.2 119.8 104.9 150.0 108.4 144.9 

1822 95.3 230.6 140.0 107.6 170.4 117.4 167.7 

1825 70.2 179.8 130.5 81.3 171.3 100.3 164.5 

1828 53.0 222.7 132.7 63.5 224.3 91.8 209.1 

1830 65.6 217.0 199.7 79.3 291.2 115.6 273.7 

1835 84.6 361.8 284.3 103.4 475.3 157.0 432.4 

Fonto dos dados primarios: Listas Nominativas, Taubatd, AESP. 

Em 1822, Saint-Hilaire observaria que "...depois que o cafe teve alta 

considerdvely os cultivadores so querem tratar de . (S AINT-HI LAI R E, 

1953, p. 95) De acordo com Taunay, y\,.de 1817 a 1821 houvera verdadeira 

fome de cafe no mundo todo, Dai a alta notdvel^ (TAUNAY, 1939, v. 4, p. 

18) Dessa forma, esse curto penodo de tempo teria representado um vigoro- 

so estfmulo para a substitui9ao da cria9ao de porcos pelo plantio de cafd 

Posteriormente, os pre90s do cafe declinariam sistematicamente Ute 1835, 

em decorrencia do excesso de oferta.(TAUNAY, 1939, v. 4, p. 18) De 1820 a 

1835, o pre90 do cafe declinaria em 32,7%, enquanto que o mdice geral de 

pre90s elevar-se-ia em 44,8% (Tabela 7). 
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TABELA 8 

EVOLUgAO DOS PR EgOS NOMINAIS DOS PRODUTOS 

DA AGROPEGUARIA 

(Em r&s) 

 Produtos Agrfcolas  Produtos da 

Ano  Consumo Intcmo  Exporta^ao  Pccudria 

Arroz Fcijao Farinha Milho Aguard. Caf6 Algodao Fumo Agucar Vacum Cavalar Porcos 

1798 290 337 403 177 797 1600 804 644 1623 3005 7258 1925 

1801 359 469 550 222 828 1749 765 647 1000 3693 6705 3027 

1803 258 505 494 181 979 0 926 650 1000 3429 9250 2781 

1805 274 485 429 163 854 1901 972 640 1577 3669 7778 2871 

1808 332 635 669 279 792 2000 684 688 1000 3867 8100 2469 

1810 305 593 469 252 807 1413 831 676 4146 6668 3523 

1812 354 551 480 193 900 1068 986 636 3350 7000 2726 

1815 308 553 511 231 1006 1778 979 824 3476 8233 3172 

1817 499 609 493 215 1047 1258 967 648 1695 3000 7700 2829 

1820 360 845 518 263 955 3009 987 965 1357 5561 8565 3261 

1822 640 927 718 461 1116 2810 995 780 1754 7957 10757 3623 

1825 361 876 620 286 1040 1855 978 989 1749 7683 10104 3686 

1828 486 1158 626 540 1058 1219 1000 1151 1824 10000 22487 4071 

1830 505 960 817 386 1592 1569 1600 1118 2000 17636 5898 

1835 778 1244 1244 843 2266 2024 2000 1309 3000 23556 9713 

Fontc: Listas Nominativas, Taubatc, AESP. 

Contudo, mesmo na conjuntura de baixa, que se seguiu apos 1822, 

ampliou-se de forma sistematica o numero de domicflios produtores de cafe 

no municipio: de 23 em 1820, passaria para 422 em 1835, com uma produ^ao 

total de 23192 arrobas/44^ Assim, mesmo numa conjuntura adversa, o cafe 

seguiu atraindo novos investimentos. Em grande medida, essa marcha para 

o cafe deveria ter-se constituido em uma alternativa atraente para muitos 

que criavam porcos e outras culturas, pois, relativamente as mesmas, a 

rentabilidade da cafeicultura deveria ser mais elevada/45^ 

(44) Em certa medida, tal rcsultado vinculava-sc ds condigocs naturals. Dc acordo com 
SAINT-HILAIRE (1953, p. 95), '...as terras dos arredores de Taubatisao rnuitoprdprias h cultura da 
cana e do caft\ 

(45) Apcsar dos prcgos nao tcrcm sido favordveis na primcira mctadc do sdculo XIX, FURTADO 
(1979, p. 113) cxplica a marcha para o cafe pcla cxistcncia dc rccursos ociosos oriundos da 
dccad£ncia da mincragao. Mais do que isso, sua rentabilidade podcria ser mais clcvada, pois o scu 
custo dc produgao podcria ser bem mcnor cm face das culturas jd cxistcntes. Trata-sc dc uma 
cultura pcrcnc, com ciclo dc vida dc ate 40 anos, c que inicia a produgao a partir do quarto ano. 
Uma vcz plantado, s6 ncccssita trabalhos adicionais dc carpir c eolheita anual. MELLO 
CASTRO E MENDONQA (1961, p. 214), havia pcrccbido a logica da acumulagao cafccira c 
suas vantagens comparativas. Scgundo sua avaliagao, o scu plantio caractcrizava-sc "...pelo 
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Ja a partir de meados do seculo, os pre9os do cafe subiram de forma 

sistematica atingindo cotagoes elevadfssimas/^ representando um estimu- 

lo defmitivo para a sua produ^ao, mesmo em areas mais fortemente arraiga- 

das ao a9ucar. Em 1854, a Camara Municipal de Taubate atribuiria aos 

especuladores os exorbitances pre90s atingidos pelos alimentos/47^ Essa 

tendencia absorvedora do cafe manifestar-se-ia plenamente, e com toda a 

for9a, na segunda metade do seculo XIX. 

O cafe nao surgiu, na economia do munidpio, como um grande nego- 

cio/4^ Pelo contrario, em seus primordios a cafeicultura resumia-se a pequenas 

planta96es, que se formaram, principalmente, a partir do limitado processo de 

enriquecimento anterior, e a partir de uma economia que havia atravessado por 

um longo perfodo de estagna9ao. Sua participa9ao modesta na cafeicultura em 

1835,(MULLER, 1978, p. 122) talvez fosse conseqiiencia desse perfodo. For 

outro lado, os recursos ociosos desse perfodo teriam sido direcionados para o 

cafe e teriam permitido a montagem de plantios modestos. Posteriormente, a 

amplia9ao dos negocios teria sido financiada a partir, principalmente, da rein- 

versao de lucros auferidos na propria cafeicultura/49^ 

Assim, ao que tudo indica, de pequenas planta96es atingiu-se, na 

segunda metade do seculo XIX, imensas plantations, Ja em 1854, atingiria 

uma participa9ao relevante na produ9ao da Provfncia: com um total de 

354.730 arrobas, colocava-se como o terceiro maior produtor, apos Areias e 

Bananal.(OLIVEIRA, 1855) Em rela9ao ao ano de 1835, sua produ9ao de 

cafe havia crescido a 15,3% ao ano. Apos um largo perfodo de estagna9ao 

economica e demografica, o municfpio parecia haver encontrado, no cafe, o 

caminho da integra9ao comercial e da prosperidade. 

Em meados do seculo XIX, a plantation exportadora havia transforma- 

do a economia do municfpio. A Camara Municipal observaria, em 1852, que 

diminuto dispcndio que faz o lavrador, que com pequeno numcro de brakes pode fazcr uma 
colhcita avultadissima". 

(46) De acordo com TSCHUDI (1953, p. 46), enire 1857 a 1862 a arroba de cafe teria oscilado cntrc 
4.474 a 5.954 rcis. 

(47) A partir da cxpansao cafccira, contraditoriamcntc, os pre^os dos alimcntos passaram a sc clcvar 
de forma sistcmdtica. De 1817 a 1835, os prc^os dos alimcntos clcvaram-sc cm 170,8% c o fndicc 
gcral de prc^os cm apenas 116,4% (Tabcla 8). 

(48) Divcrsamcntc do modclo dc PRADO JUNIOR (1980, p. 166). 
(49) Ccrca dc 69,3% dos cafcicultorcs dc 1835 cram agricultorcs no ano dc 1817 (RANGEL, 1990, p. 

272). 
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o municipio "...em sua quase totalidade entrcga-se a cultura do cafe."^^ As 

conseqiiencias da invasao do cafeeiro e da especializagao sobre a agricultura 

de alimentos tinham sido a de que o municipio passara a importar alimentos 

de outras regioes. De acordo com o depoimento da Camara Municipal, 

"... cultivam -se... to das as especies de gen eros alimenticios mas em geral sua produgdo 

nao i suficiente para s us ten to do municipio sendo raro que deixem de estar feijdo e 

toucinhos de Minos e da vila de Sao Luiz...".^^ Dessa forma, um dos resulta- 

dos da penetragao do cafe teria sido a de eliminar a agricultura de mercado 

interno com o conseqiiente encarecimento dos generos alimenticios/5^ Em 

decorrencia, a Camara Municipal, referia-se, em 1854,",..ao sofrimentopubli- 

co proveniente da aita dos preps..." dos generos alimenticios que tern "...posto 

mormente a parte pouco abastada em temveis apuros" Por outro lado, todo o 

a9ucar consumido no municfpio era proveniente de Campinas e Piracicaba, 

e a pouca cana que se cultivava destinava-se a produ9ao de aguardente e 

rapadura para o consume das camadas menos favorecidas da popuIa9ao. Da 

mesma forma, a cria9ao de gado vacum e gado lanfgero definhava em fun9ao 

da presen9a absorvedora do cafe/55^ 

Outra conseqiiencia da penetra9ao do cafe teria sido a de tornar escas- 

sa a mao-de-obra, colocando em risco a propria expansao da cafeicultura. De 

acordo com a Camara Municipal, "...a escassez de braps faz crer que a prosperi- 

dade da agricultura sera dagora em diante muito lenta ou talvez estacionard..." 

Por outro lado, essa escassez teria provocado uma eIeva9ao dos salaries dos 

trabalhadores livres que "...ainda com prom essa de aumento de saldrio...sdo 

freqiientemente recusados..."^ 

Finalmente, nao havia mais terras devolutas no municfpio e as que 

haviam estavam absorvidas no plantio de cafe, de acordo com a Camara 

Municipal/55^ 

(50) ACMT dc 12/01/1852, v. II, p. 103. 
(51) ACMT de 14/01/1854, Papeis expedidos pcla Camara, 1944, p. 23. 
(52) Essc fenomeno seria claramcntc pcrccbido por SCARES (1977, p. 19): os "...braps que ati certa 

tpoca se einpregavam na cultura dos generos exportdveis, e nas de mats comum alimentapo tern sido nos 
dltimos tempos ocupados exclushamente na grande lavoura, desprezando-se a pequena agricultura por 
menos lucrat'wa, como seja a do feijao, milho, mandioca, etc.". 

(53) ACMT dc 14/01/1854, Papcis expedidos pela Camara, 1944, p. 24. 
(54) ACMT dc 14/01/1854, Papcis expedidos pcla Camara, 1944, p. 23. 
(55) ACMT dc 12/01/1855, Papcis expedidos pcla Camara, 1944, p. 35-36. Em 1854, assinalava-sc a 

prcsen^a dc 240 fazendas dc cafe e apenas tres dc cria^ao. 
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5. Gonsidera^oes Finals 

Atraves das Listas Nominativas dos Habitantes foi possfvel elaborar o 

perfil.da economia do muniapio de Taubate na primeira metade do seculo 

XIX e averiguar, principalmente, que imediatamente antes da penetragao 

do cafe sua economia ha via atravessado por urn longo perfodo de estagna^o 

- apos a efemera experiencia com o agucar - durante o qual sua principal 

atividade economica constituiu-se na comercializagao de porcos, principal- 

mente para o Rio de Janeiro. Em grande medida, esse comportamento de 

sua agropecuaria comercial foi determinado pelo movirhento dos pre90s 

relativos que, ao que tudo indica, permaneceram, em media, estaveis ate o 

ano de 1820. Postedormente, sob o impacto da economia cafeeira, e da 

especializa^ao decorrente, os pregos parecem ter disparado. Ja em meados 

do seculo XIX, o municipio havia se transformado num importante produtor 

de cafe. A partir da reinversao dos lucros da propria cafeicultura, constituiu- 

se o grande negocio cafeeiro no muniapio, que Ihe permitiram uma integra- 

^ao efetiva ao comercio internacional. 
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