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RESUMO 

Esfe arfigo procure/ analisar a estrufura fributaria municipal de uma das cidades brasilei- 
ras mais importantes durante a Republica Velha, Ribeirdo Preto, Esfado de Sao Paulo. 
Buscou-se descrever e relacionar a estrufura de receitas e despesas municipais, nos 
anos circundantes ao inicio do seculo XX, com o rdpido crescimento econdmico que 
caracteriza esta regido cafeeira nesse periodo. 
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ABSTRACT 

This article analyses the municipal tribute structure of a more important brazilian city in 
the Old Republic. Ribeirdo Preto, in the State of Sdo Paulo. It intends to describe and to 

be connect the municipal structure of taxes and expenditure, in the years near to the 
begin of the twentieth century, with the fast economic growth characteristic of this 

region in this period. 
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JNTRODU^AO 

Os anos circundantes ao im'cio do seculo XX assistiram Ribeirao Preto 

transformar-se de regiao economicamente insignificante no cenario estadual e 

nacional em um dos polos economicos mais importantes do Pais. 

Em 1874, ano em que foi instalado o municfpio de Ribeirao Preto,1 quando 

foram eleitos os primeiros vereadores e Juizes de Paz, a popula^ao estimada era 

de cerca de 5500 pessoas, entre brasileiros, escravos e estrangeiros.2 O or^amento 

municipal para o exercicio financeiro de 18 74/753 era de 1.054$000 mil reis 

(Cf. CIONE, 1990, v. I, p. 114), correspondentes a 0,0010% do or^amento do 

Governo Central para o mesmo periodo. Tal or^amento diminuto mostrava-se 

compativel com uma cidade que contava "wo ano de 1874 com 4 ruas, 6 travessas e 

2 largos. (CIONE, 1990, v. I, p. 92) Apenas a titulo ilustrativo do desenvolvimento 

ocorrido posteriormente, podemos assinalar que 37 anos depois, em 1911, o 

or^amento municipal de Ribeirao Preto ja representava 0,09% do or^amento 

federal e 0,48% do or^amento do total dos munidpios.4 

O cafe, em sua marcha para o interior do Estado de Sao Paulo, ainda nao havia 

alcan^ado as terras roxas do "Oeste Novo". Ja plenamente instalado na regiao de 

Campinas, onde em 1886 atingiu sua produce maxima, 1.500.000 arrobas, o 

cafe ainda demoraria mais alguns anos para atingir Ribeirao Preto, o que aconteceu 

apenas durante o Segundo Rush Cafeeiro.(Cf. MILLIET, 1982, p. 48) 

Nas decadas de 1870 e 1880, com a decadencia do cafe no Vale do Paraiba e faixa 

litoranea, houve um aumento do fluxo de popula^ao para a regiao e para o recem- 

instalado municfpio de Ribeirao Preto, de solo e clima extremamente propfcios 

ao cultivo dessa rubiacea. E a partir daf que surgem as primeiras fazendas de 

cafe, acompanhadas posteriormente pela estrada de ferro, que chega a Ribeirao 

Preto em 1883. 

1. "Pela Lei n" 67, de 12 de abnl de 1871, foi Ribeirao Preto elevado a cateporia de Municipio, continuando, 
entretanto, sujeito a Vila de Sao Simdo ate 18747 (CIONE, 1990, v. I, p. 97) 

2. Segundo Manuel Eufrasio de Azevedo Marques em seus Apontamentos Historicos, Geqprdficos, 
Btojjrdficos, Estatisticos e Noticiosos da Provmcia de Sao Paulo, edi^ao de 1879 (p. 134), citado em 
CIONE (1990, v. I, p. 96); "A suapopula$do (de Ribeirao Preto) pelo recenseamento de 1873 era de 
5.552 habitantes, sendo 857 escravos; a parochia dd 14 eleitores7 

3. Entre 1828 e 1887 o exerefcio financeiro era contado de 1Q de julho a 30 de junho do ano 
seguinte. Cf. IBGE (1990, p. 617). 

4. Dados primarios obtidos junto ao Arquivo Publico Municipal de Ribeirao Preto e cotejados com 
IBGE (1990, p. 616 e 627). 
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Ha uma rela^ao muito estreita entre o desempenho da economia cafeeira, o 

crescimento populacional e a expansao das ferrovias no Estado de Sao Paulo. 

Houve uma forte demanda provinda da economia cafeeira para que o transporte 

ferroviario a acompanhasse em sua investida para o interior. As estradas "cata- 

cafe" iam se ampliando de acordo com os interesses das fazendas de cafe de uma 

regiao. O cafe trouxe as primeiras ferrovias que, por sua vez, por facilitarem o 

transporte, estimularam as planta^oes e incentivaram os fazendeiros a levarem 

bem longe seus empreendimentos.(Cf. MATOS, 1981, p. 107) A redu^ao no 

custo de produ^ao, quando a ferrovia vem substituir os muares no transporte do 

cafe do interior para o literal, significou um poderoso estfmulo para a produ^ao 

cafeeira. 

O fato das regioes serem conhecidas pelos nomes das ferrovias que as servem 

mostra a importancia das estradas de ferro para a fixa^ao do povoamento e o 

desenvolvimento de tais regioes. 

No caso de Ribeirao Preto, tal observa^ao revela-se extremamente adequada. E 

com a chegada da ferrovia que o povoamento e a ocupa^ao economica da regiao 

vao se fazer sentir de forma mais acelerada. A chegada da ferrovia a cidade em 

1883 determina um ponto de inflexao fundamental diante do ritmo de 

crescimento experimentado pelo muniefpio e regiao circunvizinha ate entao. A 

conjun^ao de terras ferteis, afluxo de capitals e cafeicultores fluminenses e 

condi96es propicias para escoamento da produ^ao vao marcar um novo estagio 

no desenvolvimento da regiao, permitindo que a economia cafeeira se desenvolva 

rapidamente nas decadas seguintes, vindo Ribeirao Preto a se tornar um dos 

polos mais dinamicos da economia nacional. 

A popula^ao de Ribeirao Preto, segundo dados censitarios, atingiu 12.035 

habitantes em 1890, saltando para 59.105 em 1900, chegando a 68.838 em 

1920.5 Tais dados nao consideram as popu^oes dos munidpios de Sertaozinho 

e Cravinhos, tornados independentes de Ribeirao Preto em 1896 e 1897, 

respectivamente. A incorpora^ao dos habitantes destas duas cidades em 1900 e 

1920 ampliariam o contingente populacional para 100.095 e 125.911, 

respectivamente, apontando para um crescimento medio da populate entre 1890 

e 1920 de 8,14% ao ano. 

5. Pedro Miranda da-nos conta dc um recenseamcnto realizado em 1887 que contabilizou 10.420 
pessoas noTermode Ribeirao Preto, sendo 1.379 escravos.(Cf. MIRANDA, 1971, p. 16) Como 
sabido, nao houve Censo Nacional em 1930, o dado mais proximo a csse ano dc que dispomos 
sobrc o cvolver da popula^ao c o de MILLIET (1982, p. 53), que registra 81.565 habitantes 
para Ribeirao Preto em 1935. 
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O desenvolvimento hegemonico da economia cafeeira nao nos deve levar a pensar, 

todavia, numa economia extremamente especializada, na qual nao sobravam 

espa^os a outras atividades economicas importantes. A produ^ao para a 

subsistencia, notadamente a cria^ao de gado, atividade anterior e posterior a 

economia cafeeira, continuara tendo importancia, principalmente na regiao de 

Barretos e Franca. 

Alem disso, dentro das proprias fazendas de cafe desenvolveu-se todo um 

conjunto de atividades artesanais relacionadas ao uso cotidiano nas atividades 

agncolas: implementos agncolas, mobiliarios, arreios e artigos de couro em geral, 

alem de alguns tecidos de algodao. 

"As atividades produtivas concentravam-se no campo, mesmo a 

manufatura artesanal, deixando a cidade, fanpoes limitadas a sede 

da autoridade, da Ipfreja e das atividades comereiais de 

intermediagdo. Nessas condifdes a cidade sobrevivia com a parte dos 

excedentesproduzidospelo Setor de Mercado Externo que consejpuia 

apropriar. Os mecanismos dessa apropriapdo, como aponta Paul 

Singer, evam a renda da terra, a intermediapdo e a coleta de 

impostos. Essas funpoes e mecanismos conformaram o uso do solo 

urbano como residencias urbanas de fazendeiros, funciondrios 

govemamentais, empregados do comercio e servipos de intermediapdo 

tais como agentes de importapdo e exportapdo, tabelides, agentes 

financeiros e mais tarde, ferrovidrios. Alem desses usos residenciais 

prevaleceram os usos terciaristas do comercio e servipos ligados a 

intermediapdo, os depositos, ferrovias e pdteos ferrovidrios, a 

propriedade clerical, ^.^(SEMEGHINI, 1992, p. 2) 

Assim, conquanto o dinamismo economico estivesse localizado nas atividades 

primarias - mormente na produ^ao cafeeira -, tais atividades vao demandar um 

conjunto de servipos urbanos e piiblicos indispensaveis a viabiliza^ao da produ^ao 

primaria. Para atender a esta demanda, a administra^ao municipal ira constituir 

uma estrutura administrativa e de oferta de servi^s paulatinamente mais 

complexa.6 Nos anos finais do seculo passado instalam-se os senses de luz 

eletrica, agua, telefones7 e esgotos (1900).(Cf. MIRANDA, 1971, p. 57-8) 

6. O crcscimento da produ^ao c da arrccada^ao de impostos cstaduais c federals na regiao fara com 
que sc instalcm cm Ribeirao Prcto, em 1892, a Coletoria Estadual e a la Coletoria Federal, 
seguindo-se a 2a Coletoria Federal em 1922.(Cf. MIRANDA, 1971, p. 51) 

7. O service de telcfonia foi instalado inicialmente por uma empresa privada e depois cncampado 
pela administra^ao municipal. (Cf. MIRANDA, 1971, p. 58) 

Est. econ., Sao Paulo, 27(3):481-518, set-dez 1997 



Julio Manuel Pires 485 

Como podemos observar, trata-se de uma economia e sociedade bem distinta 

daquela vislumbrada ha cerca de meio seculo. Buscar entender como se deu a 

interven^ao do setor publico nesse processo de transforma^ao constitui um de 

nossos principals intentos. 

O objetivo fundamental deste trabalho e analisar, em termos gerais, as principals 

caracteristicas e o montante de recursos envolvidos no evolver das finan^as 

piiblicas de Ribeirao Preto nas duas decadas circundantes ao inicio do seculo, 

perfodo para o qual dispomos de dados mais pormenorizados. 

Trata-se tambem de examinar, a tftulo de exemplo, a evolu9ao das receitas e 

despesas publicas municipais em alguns anos, destacando suas rubricas mais 

importantes e procurando relaciona-las com o desenvolvimento economico 

verificado na cidade e na regiao. 

1. ESTRUTURA TRJBUTARIA E ESTRUTURA ECONOMICA 

Segundo observa^oes pertinentes de Nozoe, a maior importancia dos impostos 

sobre o comercio exterior relacionam-se diretamente com a "natunza ttpica das 

economias voltadasparafora."(JAOTjQE, 1984, p. 11) Se e assim, espera-se que o 

desenvolvimento economico, a medida que implique uma importancia maior 

das atividades voltadas para o mercado interne, conduza a modifica^oes na 

estrutura tributaria em dire^ao semelhante a observada para o processo 

economico. No caso dos municipios, como a possibilidade de utilizar impostos 

relacionados ao comercio exterior estava vetada, torna-se de particular interesse 

observar o evolver da estrutura tributaria paralelamente ao desenvolvimento das 

atividades urbanas. A maior complexidade assumida pela vida urbana e a maior 

diferencia^ao de atividades que a caracterizam devemos esperar uma diversifica^ao 

maior das fontes de receitas e uma participa^ao mais significativa na arrecada^ao 

de impostos daqueles setores cujo dinamismo se apresente maior. 

Todavia, alem da expansao das atividades economicas urbanas, uma outra variavel 

ira interferir no sentido de privilegiar a tributa^ao sobre o comercio, servi^os e a 

incipiente atividade industrial. Trata-se do predominio politico dos grandes 

cafeicultores, os quais irao resistir a imposi^ao de cobran^as sistematicas sobre 

sua produ^ao. 
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Um exemplo que expressa eloqiientemente as assertivas supracitadas refere-se a 

cobran^a do imposto sobre o cafe exportado. Ao longo da segunda metade da 

decada de 80 do seculo passado varias vezes a questao deste imposto foi levantada 

nos debates na Camara Municipal com o intuito de encaminha-lo a efetiva 

cobran^a, o que, por certo, nao estava a ocorrer. O que nao fica evidente na 

citato seguinte e a absoluta falta de pagamento de tal imposto ou sua paga 

parcial. De qualquer forma, fica muito clara a incapacidade da municipalidade, 

ao menos durante esse penodo, em fazer cumprir o dispositive legal que obrigava 

os cafeicultores a recolherem aos cofres municipais 10 reis por arroba exportada.8 

Certamente, as peculiaridades estruturais conformadoras do poder politico local 

durante a quadra em foco fez com que os interesses dos cafeicultores, instalados 

solidamente no aparato publico municipal, fossem capazes de influir 

decisivamente em tal inoperancia. A insuficiencia cronica de recursos com que se 

deparava o governo municipal nesse momento nao foi suficiente para que os 

administradores municipais lograssem transpor os limites colocados por seus 

interesses pessoais e de grupo. 

Desta maneira, temos uma primeira manifesta^ao na Camara, em agosto de 1885, 

encaminhada pelo vereador Antonio Bernardino Vellozo com a inten^ao de tentar 

tornar efetiva a cobran^a do imposto sobre a exporta^ao de cafe. 

"Indico que se officie ao Presidente da Companhia Mogyana 

solicitando or dens aos chefes das estates de Cravinhos e d'esta Villa 

no sentido deprestarem ao Procurador da Camara uma relagdo do 

cafe exportado d'este Municipio, com o nome dos exportadores, pela 

estrada de ferro, desde Junho de 1884 ate agora, para por ellas se 

cobrar o imposto municipal de 10$000 rs por 15 Kilos e para 

autorizar os referidos chefes das estafdes afomecerem d'ora em diante 

um nota do cafe exportado mensalmente. Posto em discussdo foi 

unanimente 

Tratou-se, por certo, de delibera^ao sem qualquer efeito pratico, uma vez que 

tres meses depois o mesmo vereador apresentou outra indica^ao cujo teor 

essencial era identico. 

8 . Entendendo-se aqui "cxportacjao" como a saida do produto do municipio, seja para atendcr ao 
mercado intcrno, scja para venda ao exterior. 

9. CAMARA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO. Ato; 10-3-1881 a 06-4-1886, p. US.Apud 
CAMARGO (1974, p. 62). 
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"Indico que a Camava nomeic uma commissdo parafaser a lotaf do 

do cafe colhidopor cada exportador nos dous ultimos anospara poder- 

se cobrar o imposto de 10$000 rs por cada 15 kilos e dar-lhe a 

applicagdo determinada pelas posturas. "10 

Na mesma sessao, o Presidente da Camara Municipal nomeou a comissao 

solicitada, a qual tinha entre sens membros, alem do autor da propositura, o 

denominado "Rei do Cafe", Henrique Santos Dumont. 

A justificativa principal para o fato da cobran^a nao estar sendo realizada parecia 

ser a dificuldade em estabelecer alguma formula/metodo para a estimativa do 

cafe exportado e do imposto a ser pago. Tal considera^ao parece ter embasado a 

propositura do vereador Joaquim Estanislau da Silva Gusmao em 28 de setembro 

de 1886: 

"Indicapdo - indico que esta Camara encarregue ao cidaddo 

Presidente e Antonio Bernardino Vellozo para apresentarem na 

primeira sessao um calculo aproximado das colheitas de cafe de forma 

a facilitar a cohranga do respectivo imposto - Dr. Gusmao - Post a a 

votos foi approvada sendo suhstituido o senhor Presidente pelo Dr. 

Gusmao."u 

Entretanto, as evidencias posteriores permitem-nos afirmar que ainda assim nao 

foi resolvido o problema. Em offcio lido e discutido no plenario da Camara 

Municipal em 7 de abril de 1888, o Procurador da Camara alerta os edis sobre o 

fato ainda pendente, requerendo que haja a interven^ao desta casa legislativa 

para que Ihe sejam providenciados as informa^oes indispensaveis a cobra^a do 

imposto sobre o cafe exportado. 

"No mesmo offcio em sua ultima parte pedia a esta Camara que 

solicitasse das Directorias das Estradas de Ferro Mogyana e Fluvial 

Paulista afim d'aquellas ordenarem aos chefes das respectivas estates 

deste Munictpio deem as informapoes, desde 1884 ate o corrente anno, 

sobre o despacho do cajfe exportado por este Munictpio a fim de 
/ 

providenciar sobre a cobranpa do respectivo imposto. A Commissdo 

de justipapara disersobre o offcio."12 

10. cAMARA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO. Atas: 10-3-1881 a 06-4-1886, p. US.Apud 
CAMARGO (1974, p. 62). 

11. CAMARA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO. Atas: 8-9-1886 a 27-10-1896, p. l.Apud 

CAMARGO (1974, p. 62). 

12. CAMARA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO. Atas: 8-9-1886 a 27-10-1896, p. 50. Apud 

CAMARGO (1974, p. 64). 
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Apenas nos anos iniciais da decada seguinte iremos encontrar uma indica^o 

mais consistente a respeito da cobran^a deste imposto. Com efeito, no Balan^ 

Geral do Municipio de Ribeirao Preto referente ao ano de 1892 iremos encontrar 

uma rubrica "Multa de cafe", que parece conotar a existencia de um imposto 

sobre este produto nao pago em ano(s) recente(s). 

/ 
E imperioso mencionar que tais protela^oes ocorrem exatamente num penodo 

de alta praticamente contmua do pre^o do cafe no mercado internacional e de 

ganhos significativos em termos dos prec^os internos, mesmo considerando a 

valoriza^ao cambial ocorrida nesse interregno, conforme mostram os dados de 

Delfim Netto, apresentados na Tabela 1 a seguir. 

TABELA 1 - PRE^O DE IMPOKEA^AO DO CAFE NOS ESTADOS UNIDOS 

Numero-mdice: 1885 = 100 

Anos Preijo externo Pre^o interno 

1885100 100 

1886 141 111 

1887 184 176 

1888 171 120 

1889 210 124 

1890 237 149 

Fonte: DELFIM NETTO (1981, p. 24). 

Segundo o indicador em causa, os pre^os recebidos pelos exportadores de cafe 

em moeda nacional, entre 1885 e 1890, sofreram um acrescimo de 49%, variando 

bastante nessa meia decada considerada muito mais em fun^ao da taxa de cambio 

do que dos pre^os externos, os quais ascenderam em quase todos os anos. Em 

1887, a convergencia entre o aumento dos pre^os internacionais e a desvalorizac^ao 

da taxa cambial permitiu o acumulo de ganho nos dois anos anteriores de 76% 

no pre^o pago ao exportador. Conquanto os pre^os internos tenham regredido 

nos anos seguintes, ainda assim mantiveram-se em patamar superior aos de 1885 

e1886. 

Foge ao escopo deste trabalho elucidar todos os aspectos relacionados as fo^as 

politicas e de grupos de lobbies a atuarem sobre o governo municipal que 

determinariam um certo arrefecimento da cobran^a tributaria em rela^ao a estes 

setores. Todavia, cabe assinalar esta possibilidade. 

No entanto, e importante ressaltar que, mesmo apresentando uma contribuic^ao 

direta relativamente modesta ao total da arrecada^ao tributaria, a economia 

cafeeira, a medida que se constitui o fator dinamico basico de toda a economia. 
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finda por, indiretamente, constituir-se o determinante principal do desempenho 

das atividades urbanas e, desse modo, da tributa^ao como um todo. Assim, cabem 

algumas observa96es adicionais, conquanto resumidas, sobre a economia cafeeira 

nos anos circundantes ao imcio do seculo. 

2. O DESEMPENHO DA ECONOMIA CAFEEIRA 

Conjuntamente a expansao da produ^ao brasileira como um todo, e como um de 

seus determinantes principais, aumenta a participa^ao do Estado de Sao Paulo 

na produ^ao total. A propo^ao do cafe produzido em terras paulistas no total 

do cafe colhido em todo o Pais ascendeu de 16% em 1870 para 20% em 1880 e 

40% em 1888. No decenio compreendido entre os anos de 1886 e 1896 o 

numero de cafezais plantados superou a marca de 300 milhoes. 'Em 1895, Sao 

Paulo produziu 4 milhoes e 363 mil sacas de cafe, superando aprodugdo dos Estados de 

Minas Gerais e do Rio que, somadas, era de 2 milhoes e 767 mil sacas. "(FURTADO, 

1988, p. 107) 

Neste movimento de amplia^ao da produ^ao cafeeira no Estado de Sao Paulo 

deve ser destacado o papel primordial da expansao ocorrida no denominado 

"Oeste Novo",13 correspondente principalmente a Ribeirao Preto e regiao. 

O aumento dos prec^os internacionais neste terceiro ciclo - ultimo sem a 

interven^ao governamental - pode se manter ate 1894, devido a continuidade do 

crescimento da economia americana a despeito da recessao europeia ocorrida a 

partir do imcio da decada de 90.(Cf. DELFIM NETTO, 1981, p. 25-6) 

Todavia, a fase depressiva do ciclo iria se fazer agora de forma diferente da 

verificada nos penodos anteriores. A enorme desvaloriza^ao do cambio ocorrida 

ao longo da decada de 90 - relacionada, fundamentalmente, ao desequilibrio das 

finan9as publicas e a politica implementada no imcio do periodo republicano, 

conhecida como Encilhamento -, gerou uma situa^ao de "nao ajustamento" da 

produ^ao a crise que contrariou completamente o observado nos momentos 

anteriores. Delfim Netto resume bem tal problema: 

13. Em contraposi^ao ao chamado "Ocstc Vclho", que englobava a regiao de Campinas. 
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"(...) como o cdmbio, devido principalmente d inflagdo, cata mais 

depress a do que os pregos externos do cafe, o sistema de pvegos ndo 

poderia regular a produgdo e era claw, portanto, que mais cedo ou 

mais tarde deveria se desenvolver algum mecanismo compensador 

Para se compreender ofenomeno, lembramos que, desde 1890, os 

prepos do cafe ja manifestavam tendencia para a baixa, tendencia 

que ndo se concretizou a ndo ser a partiv de 1894, com a crise 

norte-americana. (...) A coincidencia de uma queda mais rdpida 

do cdmbio do que dosprepos do cafe criou condipoespara a expansdo 

da cultura cafeeira quando o mevcado jd ndo podia absorver a 

quantidade produzida a ndo ser a niveis infimos de 

prepos A {DPAJclM NETTO, 1981, p. 29-30) 

Portanto, a rapida deprecia^ao da taxa cambial em mvel superior a queda do 

pre^o do cafe no mercado internacional foi o principal responsavel pelo 

desajustamento verificado no mercado cafeeiro. 

O declmio do pre^o do cafe em moeda nacional vai se fazer mais intense a partir 

do inicio do seculo, quando regressa a mveis semelhantes aos de fins do periodo 

imperial, fato mais grave se temos em conta a enorme desvaloriza^ao do mil-reis 

nesse penodo. 

Outro fator a colaborar para o crescimento da produ^ao de cafe num context© 

de queda do pre^o internacional era a inexistencia de alternativas igualmente 

rentaveis para os grandes agricultores, assim, tornou-se "inevitdvel que a oferta de 

cafe tendesse a crescer, ndo em funpdo do crescimento da procura, mas sim da 

disponibilidade de mdo-de-obra e terras subocupadas, e da vantagem relativa que 

apresentasse esse artigo de expoHapdoP{VPAPJNDO, 1986, p. 178) 

Um outro condicionante a somar-se aos estfmulos positivos a produ^ao acima 

listados foi apontado por Armando Salles de Oliveira. Segundo ele, os incentives 

a produ^ao cafeeira paulista, proporcionados pelo credito abundante que 

caracterizou os primeiros anos republicanos, foram um dos principals 

responsaveis pelo excess© de oferta com que se debateram os cafeicultores nos 

anos finais do seculo passado e primeiras decadas deste. 

"A expansdo do meio circulante, consequente a politica monetdria 

de Ouro Preto e levada ao extremo pelo pnmeirogoverno republicano, 

estimulou no Rio de Janeiro um aumento artificial de negocios em 

que tudo, ou quase tudo, a final se perdeu. Em Sao Paulo, ao 

contrdrio, a inflapdo imprimia d cultura cafeeira o impulso 
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extraordindrio de que nasceu metis tavde, a par de uma jjrande 

riqueza permanente, a superprodugdo com que temos lutado e 

estamos lutando."1* 

Nos anos iniciais do seculo foi tomando corpo a ideia da necessidade de algum 

tipo de interven^ao governamental no mercado cafeeiro, devido a enorme 

disparidade entre oferta e demanda e ao acumulo dos estoques mundiais de cafe. 

A possibilidade de que esta interven^ao se fizesse por meio da promo^ao de uma 

desvaloriza^ao cambial estava descartada nao so pelas obvias resistencias daqueles 

grupos atingidos pela queda do cambio, mas tambem pela percep^ao de que o 

ponto de partida do enorme descompasso entre a produ^ao e a procura 

internacional tinha sido justamente a desvaloriza^ao da moeda nacional.15 

Segundo Delfim Netto, os estoques mundiais de cafe acresceram-se de cerca de 6 

milhoes de sacas entre o periodo de 1895/1900 a 1902.(Cf. DELFIM NETTO, 

1981, p. 43) Tal intervent^ao inicia-se neste ultimo ano sob a forma de uma 

proibi^ao, pelo prazo de cinco anos do plantio de novos cafezais em Sao Paulo. 

As vesperas da assinatura do Convenio de Taubate a situa^ao da cafeicultura 

mostrava-se cntica. 

"£m 1905, o cafe atinjjia, em moeda nacional, osprepos que haviam 

vigorado nos anos imediatamente anteriores ao "encilhamento v, ou 

seja, as cotapoes atingidas nagrande depressdo de 1881/85, quando 

fracas sou uma tentativa de 'corner' levada a efeito por especuladores 

nacionais. Naquela epoca, taispreposjd haviam colocado em razodvel 

dificuldade a lavoura cafeeira. Agora, depois da violenta inflapdo, 

eles provavelmente nao cobriam ao menos o custeio. Isto significava 

que, em dois ou tres anos, o equilihrio estatistico estaria restabelecido, 

pois os cafeicultores nao poderiam dispensar nem mesmo os cuidados 

normais ao cafeeiro e, em dois ou tres anos, a produpdo sofreria um 

colapso."(DELFIM NETTO, 1981, p. 50-1) 

14. OLTVEIRA, Armando dc Salks. Discursos. Rio dc Janeiro: Jose Olimpio, 1936, p. 35. Apud 
MILLIET (1982, p. 26). 

15. Segundo observagoes pertinentes de Furtado: "exatamente nessa etapa em que sefazia impraticd- 
vel apelar para o mecanismo cambial, a fim de defender a rentahilidade do setor cafeeiro, configura-se o 
problema da superprodu$do. Os estoques de cafe, que se avolumam ano a ano, pesam sobre os prepos, 
provocando uma perda permanente de renda para os produtores e para o pais. A ideia de retirar do 
mercado parte desses estoques amadurece cedo no espirito dos dirigentes dos Estados cafeeiros, cujo poder 
politico efinanceiro fbra amplamente acrescido pela descentralizapdo republicana. "(FURTADO, 1986, 
p. 178-9) 
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Tal seria o provavel curso dos acontecimentos caso os presidentes dos Estados de 

Sao Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro nao tivessem acordado um esquema de 

financiamento para as compras governamentais de cafe, visando impedir que os 

excedentes de oferta pressionassem descendentemente os pre^os do cafe no 

mercado internacional. 

A posi^ao quase monopolista do Brasil no mercado internacional, no qual 

dominava cerca de 3/4 da produ^ao (Cf. FURTADO, 1986, p. 178), a cobran^a 

de impostos a que se encontrava sujeito o cafe nos paises importadores, 

juntamente com a rigidez de pre^os, condicionada pelo sistema de distribui^ao e 

o comportamento dos operadores no mercado (Cf. DELFIM NETTO, 1981, p. 

52-62) conduziram a op^ao por uma politica intervencionista no sentido de fazer 

contrair artificialmente a oferta do cafe no mercado internacional. 

"Em agosto de 1906, tiveram inicio as compras de cafe no intuito de 

regular a posigdo do mercado. Ate o comedo de 1908, quando 

encetaram-se suas vendas, haviam sido retiradas do mercado 

8.474.623 sacas, armazenadas nas pragas de Havre, Hamburgo, 

Nova lorque, Bremen, Londres, Antuerpia e outras cidades da 

Europa e dos Estados Unidos, mediante contrato de consignagdo com 

o Estado. 

Para executar oprojeto,foram contraidos dots emprestimos em 1906: 

em agosto, um emprestimo de 1 milhao de lihras esterlinas, 

representadas por letras do Tesouro a favor do Desconto Geselshaft, 

de Berlim, venciveis no prazo de um ano; em dezembro, 

consubstanciou-se novo emprestimo de 3 milhoes de libras esterlinas 

por intermedia de J. Henry Schroder & Comp., de Londres, e do 

City Bank of New York, pelo prazo de cinco anos, garantidos pela 

taxa especial de tres francos-ouro por saca de cafe exportada e 

produzida no Estado."(NOTjOE, 1984, p. 22) 

A politica cafeeira implementada a partir do Convenio de Taubate conseguiu se 

consolidar, a revelia dos problemas iniciais de financiamento e do "abandono" 

de Minas Gerais e Rio de Janeiro, permitindo que os pre^os do cafe se elevassem 

de forma praticamente continua tanto em libras esterlinas quanto em mil-reis - 

a partir de 1909 ate 1912, quando inicia novo refluxo.16 Colaborou tambem 

16. Como avalia^o mais ampla dos principals resultados do Convenio podemos observar que "o 
preg) em moeda nacional, que havia caido, em resposta aosgrandes aumentos deprodupdo, aos ntveis de 

mais ou menos 30$00() a saca, estava se recuperando quando ocorreu aprande safra de 1906/07, voltou 
dquele ntvel e at permaneceu ate praticamente 1909. Os prepos somente melhoraram a partir de 1910, 
mas em 1912 jd haviam praticamente dobrado. (...) a elevapdo dos preposfoi too violenta quanto efemera. 
Em 1914, oprepo da saca, em mil reis, voltava ao ntvel de 7904."(DELFIM NETTO, 1981, p. 84). 
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para o sucesso da politica o fato de que a situa^ao do mercado mundial a partir de 

1908 mostrava-se favoravel aos ofertantes, uma vez que a demanda mundial de 

cerca de 19 milhoes de sacas de cafe contrapunha-se uma oferta estimada de 15 a 

16 milhoes, o que permitia ao governo do Estado de Sao Paulo colocar de forma 

relativamente tranqiiila os seus estoques reguladores.(Cf. DELFIM NETTO, 1981, 

p. 75) Tal sistema permitiu que o emprestimo externo tornado para fazer frente a 

esta primeira opera^ao de valoriza^ao fosse completamente liquidado em 1914. 

Esclarecidos estes pontos iniciais, cabe prosseguir na argumenta^ao, tentando mostrar 

em que medida o desenvolvimento economico experimentado pela Vila, depois 

cidade de Ribeirao Preto no final do seculo passado e imcio deste seculo, condicionou 

as principals caracteristicas do sistema de cobran9a de impostos e quais as motiva^oes 

basicas relacionadas a conforma^ao da carga tributaria municipal. 

3. AS DECADAS DE 70 E 80 

Para obter uma avalia^ao geral da evolu^ao das receitas e despesas publicas 

municipais de Ribeirao Preto, desde a sua fiinda^ao ate meados da decada de 10, 

fizemos uso de varies documentos. 

Em rela^ao ao primeiro or^amento, correspondente ao ano fiscal de 1874/75,17 

temos como referenda a informa^ao fornecida por Gone (1990). O primeiro 

or^amento municipal de Ribeirao Preto correspondia a R$ 1:054$000. 

Considerando-se que os vencimentos anuais do Secretario da Camara eram de 

R$ 200$000, do fiscal: R$ 200$000, do porteiro: R$ 70$000 e mais R$ 80$000 

e que 7% das rendas arrecadadas deveriam se destinar ao procurador, temos ai 

mais da metade da renda do governo municipal comprometida com o pagamento 

destes quatro funcionarios.18 

17. Ate 1828, houve a coincidencia entre o exerci'cio financeiro e o calendario anual. Nesse ano, 
mediante o Decreto de 8 de outubro, o or^amcnto anual passou a corresponder ao periodo de 1° 
de julho a 30 de junho. Em 1888 retomou-se a identidade entre o exerci'cio financeiro e o ano 
civil. Dessa forma, o on^amento e o balango fiscal do ano de 1828 contabiliza apenas o 1° 
semestre desse ano e o exerci'cio 1886/87 corresponde a tres semestres: cobre o 2° semestre de 
1886 e o ano inteiro de 1887. No caso de Ribeirao Preto, entrctanto, o periodo julho/junho 
ainda vigorou ate o ano fiscal de 1890/91. 

18. Para o exerci'cio financeiro seguinte, some-se ainda a estas despesas o custeio relacionado a 
pcrmanencia do Juiz de Dircito da Comarca de Casa Branca, o qual correu a expensas da Cama- 
ra. Em 28 de outubro de 1875, foi apresentado a Camara uma rela^ao de despesas realizada "pelo 
vereador Antonio Gonpalves Vallim, com a estada do Dr. Juis de Direito nesta Villa, na occazido do Jury, 
para que a Camara Ihe mandasse pqpar, na importancia de 74$700, o que ouvido pela Camara foi 
ordenado ao Procurador que fisesse esse pagamento e ordenado juntamente que se pagasse ao vereador 
Venancio Jose dos Reis a quantia de 5$000 rs, do servipo de um escravo na occazido da apozentadoria 
nesta Villa do Dr. Juis de Direito". CAMARA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO. At as: 13-7- 
1874 a 10-6-1880, p. SO.Apud CAMARGO (1974, p. 32). 
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Trata-se, portanto, de uma estrutura administrativa extremamente arcaica, 

prejudicada em demasia por urn volume de recursos muito modesto, 

incapacitando-a, por conseguinte, para qualquer outro empreendimento mais 

significativo no campo das obras piiblicas ou mesmo em termos de manuten^ao 

de um mmimo de servi^os piiblicos necessaries a vida citadina. 

O recem-instalado municipio de Ribeirao Preto, com seus 5.552 habitantes, sendo 

857 escravos e apenas 14 eleitores, ocupava ainda lugar extremamente singelo 

no contexto dos demais municipios paulistas. 

Para os anos seguintes pudemos localizar um documento que nos permite 

determinar o total das receitas e despesas para os anos fiscais finals da decada de 

70: 1877/78, 1878/79 e 1879/80. Trata-se do Relatorio da "Commissao 

Examinando o Livro de Receita, Rendas e Despezas, e os Documentos que 

Encontrarao", de 24 de maio de 1880. 

Segundo podemos depreender de tal relatorio, em que pese suas lacunas e 

imprecisoes, o total das receitas e despesas para os ultimos anos da decada de 

1870 sao os expostos na Tabela 2. 

TABELA 2 - RECEITA E DESPESA DO MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO: 

1877/78A 1879/80- Valor em R$ 

Ano Fiscal Receita Despesa 

1877/78 1;724$720 1;129$389 

1878/79 2:158$550 2;353$161 

1879/80 2:380$900 1:574$697 

Fonte: Arquivo Piiblico Municipal de Ribeirao Preto. 

Tais dados indicam uma taxa de crescimento da receita publica no penodo 1874/ 

75 a 1879/80 de 125,89%, o que corresponde a uma taxa geometrica media 

anual de 17,70%, taxa de incremento muito semelhante a do penodo 1874/75 a 

1877/78, que foi de 17,84%. Podemos identificar, portanto, para estes anos 

correspondentes a segunda metade da decada de 70, um comportamento 

ascendente relativamente estavel da receita publica, indicando a existencia de 

uma estrutura tributaria capaz de acompanhar o crescimento havido na economia 

nesse periodo. Comparativamente as receitas do Governo Central, a arrecada^ao 

de impostos no municipio de Ribeirao Preto ampliou-se de 0,0010% para 

0,0020%, dobrando, portanto, sua participa^ao relativa. 
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Infelizmente, nao dispomos de dados referentes a decada de 80. Por certo foi um 

penodo de expressivo crescimento das rendas publicas municipais, pois, com a 

chegada dos anos 90, o total arrecadado pelo municipio ja havia sido multiplicado 

mais de 23 vezes, conquanto o quadro de carencias em termos de infra-estrutura 

urbana basica permane^a, como demonstra a literatura referente a historia de 

Ribeirao Preto. 

Uma observa^ao interessante relativamente a decada de 80 refere-se a arrecada^ao 

de recursos para a constru^ao do novo cemiterio municipal. Uma caracteristica 

relevante do sistema tributario municipal durante o penodo imperial e que 

permanece tambem apos a chegada da Republica diz respeito a capacidade da 

Camara Municipal em criar impostos.19 Tal fato patenteia-se, por exemplo, por 

ocasiao da constru^ao do novo cemiterio da cidade, que se inicia a partir do final 

de 1886, tendo sido criado um imposto de 10 reis sobre cada arroba de cafe para 

financiar tal obra. Surge, nesse momento, uma discussao bastante elucidativa 

acerca da rela^ao confusa ainda existente entre o poder piiblico e a Igreja. Em 

resposta a consulta realizada pela Camara de Ribeirao Preto a respeito de quern 

deveria gerir os recursos arrecadados com tal imposto, o Governo Provincial 

responde: 

"Em officio de 3 do corrente mez consultam Vmces si os dez reis de 

imposto sobre cada arroba de cafe exportado com applicapdo especial 

para a edificapdo do Cemiterio piiblico dessa Villa deve ser entrejjue 

ao Vijjdrio para fazer essa applicapdo, ou si a Camara com esse 

imposto deve construir um Cemiterio Municipal sob sua immediata 

fiscalisapdo, visto que o actual pertence afabrica eja nao comporta 

o numero de cadaveres. 

Declaro em resposta a Vmces. que dispondo o § 17 do artijjo 1° da 

Resolupdo n0 34 de 15 de Junho de 1885, que o imposto de dez reis 

por arroba de cafe que for exportado desse Municipio e de que trata 

o § 8° do artijjo 108 da Resolupdo n" 48 de 6 de ajjosto de 1883, sera 

applicado especialmente na edificapdo do Cemiterio Publico a essa 

19. Esta ocorrencia nao se constitui propriamente em uma novidade na historia das finan^as publi- 
cas no Brasil, mas sim da continuidadc a uma pratica ja comum no penodo colonial. "Aljjuns 
historiadores (Oliveim Martins, Jodo Francisco Lisboa) chegam a sustentar a teona do direito de inici- 

ativa das municipalidades em questoes de lanpamento de impostos ate a metade do seculo dezoito. Assim 
Felisbelo Freire insiste que 'o governo municipal era o criador dos impostos\ A origem pratica (mas nao 
legal) local da taxapdo parece ser umfato, e mesmo Viveiros de Castro, insistindo em que co lanpamento 
de um imposto dependia da autorizapdo real', tern de admitir que, praticamente, as administrapoes 
municipais ilegalmente usurpavam este direito com a tolerdncia dos representantes reais, que prefenam 
deixar a odiosidade dos impostos as autoridades locals."(NORMANO, 1975, p. 117) 
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Camara compete arrecadar e applicar na construpdo do referido 

Cemiterio, podendo entretanto, Vmces., se assim julparem 

conveniente entender-se a respeito com o Vigdrio da Pavochia." 

A resposta, conquanto favoravel a que a Camara administre tais recursos, abre 

ainda a possibilidade de repasse a Igreja, representando bem este momento 

anterior a laicidade assumida pelo Estado brasileiro a partir da Republica. 

Passemos agora a analise de alguns dos or^amentos e balances disponfveis para o 

municipio de Ribeirao Preto no penodo de nossa analise. 

4. OS ORNAMENTOS MUNICIPAIS 

Comparando-se os dados relatives ao exerckio fiscal de 1890/91 com o penodo 

1879/80 podemos ter uma ideia aproximada do evolver das finan^as publicas do 

municipio ao longo da decada de 80. Neste interregno de 11 anos, as receitas 

publicas elevaram-se em 2.254,68%, uma media geometrica de 33,27% ao ano, 

o dobro daquela verificada na segunda metade da decada de 70. Um outro 

indicador relevante do progresso da arrecada^o tributaria municipal nesse 

penodo e a propor^ao dessa receita no total da receita do Governo Central, a 

qual se amplia de 0,0020% em 1879/80 para 0,0245% em 1890/91, uma 

eleva^ao, portanto, de 1.125%. 

A rapida muda^a observada na economia durante a decada de 1880 - com o 

progresso significativo da economia cafeeira e o desenvolvimento particularmente 

intenso da regiao de Ribeirao Preto trouxe resultados extremamente positives 

sobre as receitas publicas. 

Em rela^ao ao balance20 de 1890/91, cabe apontar que, apesar de no penodo 

acima analisado as despesas terem se elevado a uma taxa maior do que as receitas 

35% em media ao ano -, verifica-se um superavit de R$ 13:322$751, equivalente 

20. Para os anos ate 1892, fizemos uso dc balances gcrais, pois estas cram as unicas informa^oes 
dispom'veis, inexistindo o^amcntos, como os utilizados a partir de 1898. Julgamos importante 
mesmo assim incluir o balan^o de 1892 para podermos evidenciar com maior acuidade as mu- 
dan^as ocorridas com a nova legisla^ao tributaria municipal de 1894. Para os anos seguintes 
analisados, as informa^oes mais freqiientes e confiaveis referem-se a dados o^amentarios, dai 
nossa prcfercncia por estes. Apesar dessa mudan^a de fontes, nao acreditamos que isto compro- 
mcta a analise subseqiiente, pois o intervalo de tempo existentc entre esta mudan^a dc fonte 
deve minimizar a eventual difcren^a existentc entre os dados or^amentarios c de balan^o, e, de 
outra parte, nao afeta em nada a analise dentro de cada subperiodo (1875-1892 c 1898-1913). 
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a 23,76% da receita. Esta, por sua vez, compoe-se majoritariamente do imposto 

do comercio e do imposto de industria e profissao; quase 3/4 do total da receita 

provem destes dois impostos. Se somarmos a estes o imposto predial referente 

ao ano fiscal em tela e aos dois anos anteriores teremos af 87,24% do total da 

arrecada^ao do municipio. Nos itens subseqiientes, em ordem de importancia, 

temos "impostos diversos", multas e aferi^ao. As demais rubricas correspondem 

a parcela muito diminuta do balance. 

Do lado da despesa pode-se sublinhar as participa^oes de obras e ilumina^ao 

publica, a porcentagem paga ao procurador e o dispendio com a variola. Tais 

itens respondem por mais de 2/3 do gasto total. Se agregarmos a folha salarial 

(14,48%), teremos, entao, 81,55% do total gasto pelo municipio de Ribeirao 

Preto naquele ano. 

Passemos ao exame do ano de 1892. Uma analise mais detalhada do padrao de 

receitas e despesas municipals no ano de 1892 pode nos fornecer algumas 

inferencias interessantes da estrutura tributaria vigente anteriormente a legislate 

TABELA 3 - BALANCJO GERAL DO MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO: 1892 

de 1894. 

RECEITA Valor em R$ % do Total 

Arrecadado do imposto de Aferi^ao 
Predial 
Comercio 
Espetaculos 
Tropa Solta 
Vehiculos 
Carimbo 
Multas 
Industria 
Imposto de 89 a 90 
Multas de 89 a 90 
Imposto de 90 a 91 
Multas de 90 a 91 
Multa de cafe 

Multa de arremata^ao 
Multa Estadual 
Multa Profissoes 

Multa Caes 

3:533$915 
5:154$340 

36:391$362 
2:375$000 

270$000 
2:780$000 

716$000 
1:9735580 
1:8465400 

3145000 
1845000 
8175000 
4205000 

1:4435560 
2745500 
1315250 

2:2155000 

355000 

5,80 
8,46 

59,74 
3,90 
0,44 
4,56 
1,18 
3,24 

3,03 
0,52 
0,30 
1,34 

0,69 
2,37 

0,45 
0,22 
3,64 

0,06 
0,07 Multa (?) 405000 

TOTAL 60:9145907 100,00 
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DESPEZA Valor em R$ % do Total 

Dispendido pelas verbas 
Expediente e C. e Jury 518$650 0,82 
Institui^ao de Imposto 60$000 0,10 
Eventual 2;824$052 4,47 
Gratifica^ao ao Secretario 199$996 0,32 
Ao fiscal 1; 162$633 1,84 
Iluminat^ao Publica 9:301$740 14,73 
Obras Publicas 28:769$578 45,56 
Meias Custas 1:796$871 2,85 

Desapropria^ao 
Limpeza Publica 

3;005$980 4,76 
2:568$700 4,07 

Limpeza da Cadea 325$820 0,52 
Porcentagem da multa ao fiscal 499$405 0,79 
Gratifica^ao ao porteiro 280$000 0,44 

Porcentagem da multa do procurador 7:784$449 12,33 
Aferi^ao 70$000 0,11 
Variolozos 1;273$240 2,02 
Ajudante do Fiscal 412$304 0,65 
Elei^oes 270$000 0,43 
Luz para Cadea 396$200 0,63 

Gratifica9ao ao fiscal de Sertaozinho 198$702 0,31 

Excesso d'arremata^ao 26$500 0,04 
Arruador 50$000 0,08 
Delibera^ao 1° de Marc^o 66$668 0,11 
Publica^ao do Expediente 717$750 1,14 
Socorros Publicos 561$920 0,8 

TOTAL 63:141$158 100,00 

Fonte: Arquivo Piiblico Municipal de Ribeirao Preto. 

Relativamente ao ano anterior, as despesas cresceram 8,66% e as despesas 

47,74%, fazendo com surgisse um deficit, nesse ano, de R$ 2:226$251, 

equivalente a 3,65% da receita. 

Em rela^ao a receita, denotamos, imediatamente, a expressiva participa^ao no 

total das receitas municipals do imposto arrecadado sobre a atividade comercial. 

Quase 60% dos recursos com que podiam contar os administradores da cidade 

provinham da tributa^ao sobre o comercio.21 Tal fato encontra-se intimamente 

relacionado ao contexto historico do periodo que, por um lado, inibia a imposi^ao 

de cobran^as sobre a propriedade e concentrava os impostos mais produtivos 

nas maos dos governos estadual e federal, e, por outro, ja reservava a Ribeirao 

Preto papel destacado como centro comercial da Regiao, atraindo para as compras, 

ja naqueles idos, pessoas das cidades circunvizinhas. 

21. Muito provavclmcntc o imposto de industria c profissocs cobrado no ano anterior foi incorpo- 
rado a este tributo. 
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A relutancia em onerar diretamente os proprietarios de imoveis patenteia-se pelo 

peso relativo modesto do imposto predial. Este tribute logrou apenas 8,46% do 

total da arrecada^ao, o equivalente a pouco mais de 5 contos de reis ou a menos 

de 1/7 do imposto de comercio, mantendo praticamente a mesma participa^ao 

relativa observada no balan^o anterior. 

Na seqiiencia, segundo a importancia no total arrecadado, figuram o imposto de 

aferi^ao, cobrado majoritariamente sobre o setor comercial, o imposto sobre 

vefculos e o imposto sobre espetaculos, respondendo por 5,80%, 4,56% e 3,90%, 

respectivamente. A arrecada^ao do imposto de aferi^ao cresceu exatos 192,40%, 

fazendo com que sua participa^o no total tributado mais que dobrasse. 

Cabe realgar particularmente, nestes anos iniciais da decada de 90 do seculo 

passado, a participa^ao consideravel das multas - cobradas sob varias justificativas 

no conjunto das receitas municipais. Se somarmos as multas referentes aos 

anos tributaries de 1889 a 1892 e cobradas neste ultimo ano, e as multas cobradas 

sobre o cafe, de arremata^ao, estadual, de profissoes e sobre caes teremos um 

total de R$ 6:716$890, correspondente a 11,03% da arrecada^ao total. Tal 

constata^ao parece indicar ser este um dos expedientes levados a efeito pelos 

responsaveis pela administra^o municipal para fazer crescer a receita num 

contexto de carencia de recursos e de maiores demandas por infra-estrutura 

urbana que se fazem presentes naquele momento.22 

O reduzido porcentual assumido pelo imposto cobrado sobre a industria, 3,03%, 

denota uma importancia muito restrita de tal atividade no contexto da economia 

ribeirao-pretana. A incipiente urbaniza^ao e a concorrencia dos produtos 

industrializados vindos do exterior, da capital do Estado ou mesmo da capital da 

Republica deixavam pouco espa^o a instala^ao de industrias, uma vez que mesmo 

a prote^ao representada pelo custo do frete acabava por ser reduzida em virtude 

da penetra^ao da ferrovia. 

Por ultimo, cabe notar as contribuigoes menos significativas dos impostos 

atrasados (referentes aos anos fiscais de 1890/91 e 1889/90), do imposto de 

carimbo e do imposto cobrado sobre a tropa solta, responsaveis por 1,34%, 

0,52%, 1,18% e 0,44%, da arrecada^ao total do municipio, respectivamente. 

22. Na Icgisla^ao tributaria exarada cm 1894 constam varias refcrcncias a multas no caso dc scu 
descumprimcnto, como, por excmplo, no artigo 15, o qual prevc uma multa dc R$ 50.000 para 
quern se rccusar ou fornccer informa^ao crrada aos la^adores dc impostos. 
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No que tange as despesas, cabe destaque aos gastos com as obras e ilumina^ao 

piiblica, responsaveis por mais de 60% do total. O porcentual elevado destinado 

as obras piiblicas mostra-se, contudo, contraditorio com o quadro de carencia 

em termos de infra-estrutura urbana verificado no munidpio nesse penodo. A 

porcentagem sobre a arrecada^ao de multas paga ao Procurador e os dispendios 

eventuais com desapropria^ao e limpeza piiblica somam mais 1/4 das despesas, 

restando aos demais itens, por conseguinte, porcentuais muito diminutos. 

Se examinarmos o periodo que vai de 1892 a 1900 como um todo iremos notar 

um crescimento expressive das receitas piiblicas nesse penodo: 802,04%, 

correspondente a uma media anual geometrica de 31,64%. Tal eleva^ao, em parte, 

encontra-se relacionado a infla^ao observada nos anos iniciais da Repiiblica. A 

falta de um indice de pre^os confiavel para deflacionar os valores aqui analisados 

e trabalhar com valores constantes23 cabe-nos buscar algumas outras indica^oes 

que permitam aquilatar de forma mais adequada o ocorrido em termos reais 

com as finan^as piiblicas de Ribeirao Preto nesse momento. 

Assim, em parte da primeira metade da decada de 1890 (1892-1895), o acrescimo 

verificado nos tributes foi de 418,41%, ou de 73,07% ao ano. Por certo, o 

processo de alta no nivel geral de pre^os tern muito a ver com tal aumento. 

Todavia, nao foi so isso, pois cabe lembrar que em meados da decada de 90 o 

pre^o da saca de cafe em moeda nacional atingiu seu valor mais elevado, a media 

de pre^o pago em 1895 por cada saca de cafe exportada foi de 80,85 contos de 

reis.(Cf. LIMA, COSTA & LUNA, 1983, p. 56) Como a dependencia da 

economia ribeirao-pretana era extremamente dependente da atividade cafeeira, e 

obvio que os impactos positives iriam se fazer presentes. 

Um outro indicador importante diz respeito a rela^ao entre os tributes municipais 

de Ribeirao Preto e a arrecada^ao do Governo Federal. Tal porcentual, que era 

de 0,0268% em 1892, ascende a 0,1026% em 1895, uma eleva^ao, portanto, de 

282%. 

Ao periodo correspondente a decada final do seculo passado e anos iniciais do 

atual correspondeu, como sabemos, fortes oscila^oes nos pre^os, em decorrencia 

da politica inflacionaria que caracterizou o encilhamento, nos anos iniciais da 

23. Para uma critica dos raros indices de pre^os existentes para o seculo XIX, vcja-se IBGE (1990, 
p. 148-9). 
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Republica, e da politica deflacionista de Joaquim Murtinho na virada do seculo.24 

Todavia, infelizmente, nao existe para este penodo qualquer mdice de pre^os 

confiavel, por meio do qual pudessemos estabelecer uma base homogenea para 

os valores monetarios. Dai, para obtermos urn referencial mais consistente acerca 

da evolu^ao das receitas tributarias do municipio de Ribeirao Preto, nossa op^ao 

recaiu sobre a compara^ao com a arrecada^o da Uniao, uma vez que ambas 

sofreram os mesmos percal^os impostos pela varia^ao no m'vel geral de pregos. 

Tal compara^ao, como assinalado acima, revela um crescimento constante e 

bastante significativo desse indicador; as receitas do municipio de Ribeirao Preto 

relativamente ao Governo Central aumentaram 566% entre 1892 e 1900. 

A segunda metade da decada apresenta um desempenho mais modesto. Apesar do 

retrocesso havido no pre^o do cafe, as receitas publicas municipals crescem 74% 

no periodo ou 11,71% ao ano, em media. Tal deve ter ocorrido pelo aumento 

verificado, juntamente com a queda no pre^o, na quantidade produzida e vendida 

de cafe. Em 1900, as receitas municipals da cidade correspondiam a 0,1785% da 

Uniao, ponto mais alto alcan^ado, sofrendo declinio nos anos posteriores. 

No que toca a magnitude emprestada a arrecada^ao municipal, com seu enorme 

crescimento durante a decada de 90 ha que se ressaltar tambem as muda^as 

institucionais ocorridas com a Constitui^ao Republicana, a qual promoveu uma 

defini^ao um tanto mais clara das competencias tributarias, ao menos em m'vel 

federal e estadual. Houve uma cessao maior de recursos para os Estados,25 os 

quais, por sua vez, mediante legisla^ao propria, trataram de definir os impostos 

e taxas passiveis de serem cobradas pelos municfpios. 

A estrutura tributaria e de despesas posteriormente a reforma fiscal de meados 

da decada de 90 pode ser ilustrada pelos dados do or^amento do ano de 1898, 

apresentado a seguir. 

24 . Em rela^io a cstc penodo, veja-se FRANCO (1989). 

25. Scgundo Nozoc, a arrecada^ao de impostos por parte da Provincia/Estado de Sao Paulo evoluiu, 
durante os anos fiscais de 1888/9, 1889/90, 1890/91 e 1892, de 6.800 para 6.100, 9.100 c 
38.100 eontos de rcis, respectivamente.(Cf. NOZOE, 1984, p. 18) 
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TABELA 4 - OR£AMENTO GERAL DO MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO: 

1898 

RECEITA Valor em % do 

RS 1$000 Total 

Tabella A 24:446 6,68 

Tabella B 71:059 19,42 

Tabella C 15:000 4,10 

Tabella H 5:802 1,59 

Tabella I 5:152 1,41 

121:459 33,20 

Predial 5% sobre valor locativo 45:991 12,57 

Tabella D 13:910 3,80 

Tabella E 7:241 1,98 

Tabella F 72:116 19,71 

Tabella G 16:148 4,41 

Cemiterio da cidade 5:715 1,56 

Cemiterio da V Bonfim 671 0,18 

Receita eventual 369 0,10 

Saldo de arremata^oes 160 0,04 

Multas diversas 5:993 1,64 

Divida Ativa 57:700 15,77 

Matadouro da cidade - emolumentos 7:000 1,91 

50% sobre Commercio de estrada ( Lei n" 30) 2:600 0,71 

Receita Adic. para o Hospital em virtude da Lei n0 29 

a) 3% 4:758 1,30 

b) 5% 4:009 1,10 

TOTAL 365:840 100,00 
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DESPEZA Valor em Valor % do 

R$ 1$000 corrigido Total 

1) Obras piiblicas 

Conserva^ao de Ruas e Corregos da cidade 36:000 15:600 3,49 

Conserva^ao de Ruas e Corregos da V Bonfim 1:000 0,22 

Camara (mudan^a) - Adapta^ao do Predio 3:000 0,67 

Cemiterio da cidade 5:000 1,12 

Cemiterio da V Bonfim 1:500 0,34 

Matadouro da cidade 3:000 0,67 

2) Higiene Publica 500 0,11 

3) Ilumina9ao Publica 

Contrato da cidade 37:736 8,45 

Concerto da Cidade 1:200 0,27 

Contrato de V Bonfim 600 0,13 

Concerto de V Bonfim 100 0,02 

4) Instru^o publica 

Cidade (aluguel de casa) 3:600 0,81 

Conserva9ao e limpeza do Edificio 900 0,20 

5) Luz para Camara 364 0,08 

6) Eventual 

na cidade 3:000 0,67 

em V Bonfim 150 0,03 

7) Publica9ao de expediente 3:000 0,67 

8) Expediente, Camara e Elei96es 2:350 0,53 

9) Funcionarios 12:900 2,89 

10) Gustos com a cobran9a executiva 1:600 0,36 

11) Reposi9ao de imposto 500 0,11 

12) Secretaria Municipal 

Diretoria 26:100 20:100 4,50 

Fiscaliza9ao 10:800 7:800 1,75 

Fiscaliza9ao de arrecada9ao 7:800 1,75 

Cemiterio da cidade 6:240 5:640 1,26 

Cemiterio de V Bonfim 1:800 2:160 0,48 

Limpeza Publica 40:920 35:880 8,03 

Higiene Publica 4:200 0,94 

Horto e Arboriza9ao 7:680 4:880 1,09 

Hospital de Isolamento 1:800 1:440 0,32 

13) Ajuda de custo ao delegado de policia 3:600 0,81 

14) Gratifica9ao ao escrivao de policia 2:400 0,54 

15) Dfvida Passiva 236:999 53,05 

16) Auxilio ao Hospital 8:767 1,96 

17) Arrendamento do predio da Camara 4:000 0,90 

18) Moveis da Camara 3:500 0,78 

TOTAL 484:608 446:726 100,00 

Fontc: Arquivo Publico Municipal de Ribcirao Preto. 
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Este e o primeiro ano no qual observamos uma redu^ao no total da receita 

tributaria em rela^ao ao dado anterior dispomvel. Tal fato, por certo, encontra- 

se relacionado a crise atravessada pela economia cafeeira nesse momento, a qual 

se caracterizava por uma redu^ao do pre^o internacional e do pre90 em moeda 

nacional do produto. Constatamos uma queda na receita de 9,01%, equivalente 

a 4,61% ao ano entre 1896 e 1898. Uma vez que as despesas, exclmdo o 

pagamento da divida, contrairam-se em 50,95%, o superavit nao financeiro 

verificado em 1898 atingiu a cifra de R$ 156:113$000, equivalente a 42,67% 

das receitas. Entretanto, a necessidade inscrita no or^amento, de pagar-se R$ 

236:999$000 relativo a divida passiva, fazia com que houvesse um diferencial 

desfavoravel as receitas no total de R$ 80:886$000. 

A leitura do or^amento acima sugere que os impostos mais importantes na 

composi^ao do or^amento eram; tabela E, B, predial - com destaque para o 

crescimento da arrecada^ao deste ultimo - tabela A, G e C, responsaveis por mais 

de 2/3 das receitas publicas. 

Em termos globais, cabe sublinhar a enorme participa^ao relativa da divida passiva 

no or^amento de 1898: 53,05%. Visando fazer frente a tal volume de despesa 

comprometida com a divida acumulada, houve cortes em rela^ao ao or^amento 

original nas obras publicas relacionadas a conserva^ao de ruas e corregos e na 

folha salarial. 

O exame da primeira decada do seculo como um todo ve-se prejudicada pelas 

variances muito bruscas ocorridas ao longo desses dez anos, tornando a analise 

ponta a ponta (1900-1910) de pouco significado. A unica informa^ao relevante 

no que toca a este penodo e a manutent^ao do ajuste nas contas publicas realizado 

a partir dos anos finais do seculo passado. A exce^ao do ano de 1904, os demais 

balances e or^amentos aos quais tivemos acesso apresentam superavits em suas 

contas nao financeiras. Como exemplo, apresentamos, subseqiientemente, o 

o^amento de receitas e despesas do ano de 1903 que se encontra disposto na 

Tabela 5. 
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TABELA 5 - ORQAMENTO GERAL DOMUNICJPIO DE R1BEIRAO PRETO: 

EXERCICIO DE 1903 

RECEITA Valor em % do 

R$ 1$000 total 

Tabella A 70:000 13,44 

B 76:200 14,63 

C 1:000 0,19 

D 18:000 3,45 

E 12:000 2,30 

F 72:000 13,82 

G 18:000 3,45 

H 3:000 0,57 

I 5:000 0,96 

Adicional 14:000 2,68 

Predial 5% sobre o valor locativo 55:000 10,56 

Agua 50:000 9,60 

Exgottos 20:000 3,84 

Matadouro 28:000 5,37 

Santa Casa: 

3% sobre a arrecada^ao de 300:000$000 9:000 1,72 

5% sobre a arrecadaijao de 72:000$000 3:600 0,69 

For conta do contracto do mercado 1:200 0,23 

Cemiterio da Cidade 5:000 0,96 

Cemiterio de Villa Bonfim 1:000 0,19 

Multas Diversas 1:000 0,19 

Animaes recolhidos do curral municipal 1:000 0,19 

Carteiras para cocheiros 50 0,01 

Deposito obrigatorio do mercado 3:600 0,06 

Eventuaes 1:000 0,19 

Divida Activa: 

Em poder do advogado 14:000 2,68 

Liquidavel, que passa para 1903 38:144 

TOTAL 520:794 100,00 
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DESPEZA Valor em 

R$ 1$000 

% do Total 

§ 1° Secretaria da Camara e Intendencia 12:600 2,41 
§ 2° Expediente e elei^oes 8:000 1,53 
§ 3° Alugueis 3:360 0,64 
§ 4° Procuradoria e thesouraria 12:600 2,41 

§ 5° Instruc^ao publica 27:960 5,36 

§ 6° Socorros publicos 5:000 0,96 
§ 7° Hygiene Municipal 18:340 3,52 

§ 8° Cemiterios Municipaes 7:820 1,50 
§ 9° Matadouro 3:840 0,73 

§10° Servi^o Forense 7:000 1,34 

§ 11° Auxilio a policia 8:400 1,61 

§12° Fiscalisa^ao 14:400 2,76 

§ 13° IlJumina^ao publica 54:946 10,55 

§14° Obras, aguas e exgottos 

Obras 71:900 13,80 

Aguas 5:040 0,96 

Exgottos 13:080 2,51 

§ 15° Conserva de ruas 18:720 3,59 

§ 16° Jardim publico 5:760 1,10 

§ 17° Limpeza publica 21:960 4,21 
§18° Auxiliu a construc^ao da matriz de Ribeirao Preto 6:000 1,15 

§19° Divida Passiva 170:667 32,77 

Eventuaes 6:000 1,15 

Santa Casa 13:800 2,64 

Mercado 3:600 0,69 

TOTAL 520:793 100,00 

Fonte: Arquivo Piiblico Municipal de Ribeirao Preto. 

Relativamente ao ano anterior, os impostos e taxas apresentaram um declfnio de 

10,96%, simultaneamente a um aumento das despesas nao financeiras de 6,09%, 

fazendo com que o superavit se reduzisse para R$ 170:667$000 (32,77% das 

receitas). Tal superavit corrente permitiria o equivalente da divida passiva do 

municipio. 

A redu^ao nas receitas tributarias deve-se, primordialmente, a expressiva 

diminui^ao na taxa cobrada sobre o servigo de esgoto, a qual contraiu-se em 

mais de cem contos de reis, de R$ 125:791$800 em 1900 para R$ 20:000$000 

em 1903. 

Cabe anotar tambem a redu^ao operada no imposto sobre o comercio (tabela 

B), o qual reduziu-se 11,82% entre os tres anos, o que pode estar a indicar uma 

retra9ao nos negocios devido a crise entao vivida pela economia cafeeira em 

decorrencia da queda do pre^o do cafe no mercado internacional e em moeda 

nacional. Nesse momento, a cidade ja se constitui num centro comercial 

importante e qualquer modifica^o mais significativa na economia cafeeira a 
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afetava diretamente. Os pre-requisitos para a constituigao de uma economia de 

forte base comercial estavam dados: um significative excedente economico 

propiciado pelo cafe e adequada localiza^ao geografica, a qual tornava a cidade 

um polo de compras e vendas da regiao mais ampla que a circundava. 

Neste sentido, e esclarecedor o documento enviado pela Camara Municipal de 

Sertaozinho, em 6 de maio de 1901, a Camara Municipal de Ribeirao Preto, solicitando 

a isen^ao do imposto sobre a aguardente no comercio mutuo entre as cidades. 

"A Camara Municipal desta Villa em sessdo resolveu representar a 

essa Illustre Camara, attendendo: Pertenceram amhas a mesma 

Comarca; 

Ser essa cidade um centro commercial, onde os nejjociantes desta 

Villa vdofazer compras em larga escala; 

Enfim attendendo as relates que ha entre os dous povos que jd 

pertenceram a um so munictpio, a pedirportanto, que seja votada 

por essa a isengdo de impostos de importagdo de aguardente deste 

munictpio, prometendo esta tambem, de votar a isengdo do mesmo 

imposto, sobre a aguardente importada desse munictpioV26 

Em rela^ao aos demais impostos e taxas mais importantes, cabe notar a relativa 

estabilidade das receitas provenientes das tabelas D (imposto de via9ao), E 

(imposto de estacionamento), G (services e comercio), imposto predial e taxa 

cobrada sobre a agua. Houve aumentos significativos na arrecada^ao das tabelas 

A (imposto sobre capital) e F (imposto incidente sobre fumo, aguardente, cafe, 

cereais e toucinho). O conjunto dos impostos e taxas supramencionados 

respondeu, em 1903, por mais de 2/3 da arrecada^ao total do municipio de 

Ribeirao Preto. 

Do lado das despesas, em que pese a manutengao da importancia de alguns itens 

de despesa ja tradicionais como obras publicas, agua e esgoto (17,27%), ilumina^ao 

(10,55%), limpeza publica (4,21%) e conserva^o de ruas (3,59%), saliente-se a 

presen^a significativa de "novos" dispendios, ate entao bem pouco expressivos. E 

o caso dos gastos com instru^ao publica (5,36% da despesa total e 8,00% do 

dispendio nao financeiro), Santa Casa (2,64%) e "higiene publica" (3,52%). 

26. A resposta da Camara Municipal, a qual consta no mcsmo documento, cm scu corpo inferior, 
bascou-sc no parccer da Comissao de Justi9a, que, "compenetmda da justifa do presence requen- 
mento devido a crise que estd sofjrendo a lavoura da Canna, e deparecer que seja diminuido o imposto de 
aguardente de qualquerprocedencia a 3$000porpipa." 
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Para o pen'odo corresponde a segunda metade da primeira decada nao nos foi 

possivel encontrar, ate o momento, qualquer or^amento ou balan^o. O proximo 

conjunto de informa^oes apresentadas corresponde ao or^amento municipal para 

o ano de 1910, mostrado a seguir. 

TABELA 6 - OR^AMENTO DO MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO: 1910 

RECEITA Valor em % do 

R$ 1$000 Total 

Imposto Industria e Profissoes 155:000 27,07 

Predial 65:000 11,35 

Via^ao 32:000 5,59 

Cafeeiros 50:000 8,73 

Vehiculos 12:000 2,10 

Ambulantes 12:000 2,10 

Presta^ao de Passeios 25:000 4,37 

Reserva de mercado 42:000 7,34 

Divida Activa 55:000 9,61 

Eventuaes 10:000 1,75 

Matadouro 40:000 6,99 

Cemiterio da cidade 6:500 1,14 

Multas Diversas 5:500 0,96 

Emolumentos 5:000 0,87 

Contribui^oes 12:000 2,10 

NO 2° DISTRICTO 

Industria e Profissoes 20:000 3,49 

Predial 4:000 0,70 

Cafeeiros 13:000 2,27 

Vehiculos 2:000 0,35 

Ambulantes 2:000 0,35 

Renda do Matadouro 2:500 0,44 

Renda do Cemiterio Emolumentos 1:200 0,21 

Eventuaes 300 0,05 

Emolumentos 500 0,09 

TOTAL 572:500 100,00 
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DESPEZA Valor em R$ % do Total 

Subsidio ao Prefeito 8:160 1,46 
Expediente e Condu^ao 1:800 0,32 
Secretaria 

Secretario e Archivista 4:800 0,86 
Porteiro 1:800 0,32 
Expediente 2:420 0,43 

Thesouraria 
Guarda Livros 4:800 0,86 
Thesoureiro 5:400 0,97 
Escripturario 3:240 0,58 
Expediente 1:800 0,32 

Mercado 
Administrador 3:600 0,65 
Ajudante 1:800 0,32 
Porteiro 1:800 0,32 
Guarda noturno 1:800 0,32 
Servente 720 0,13 

Fiscal iza^ao 
Fiscaes 12 0,00 

Matadouro 
Administrador 2:400 0,43 
Operarios 1:440 0,26 
Lenha 500 0,09 

Limpeza Piiblica 
Despesa 40:000 7,18 

Cemiterio 
Administrador 2:400 0,43 
Cafeeiros 2:400 0,43 
Chapas 400 0,07 

Jardins 
Jardins e Arboriza^ao 13:000 2,33 
Horto Municipal 1:800 0,32 

Ilumina^ao PubUca 70:000 12,56 
Ruas e Pra^as 

4,31 Consertos no (?) e Ruas 24:000 
Limpeza de rios e escombros 6:000 1,08 

Instrucjao 
4:000 0,72 Aluguel e concertos do Gynasio 

Idem Escola do Barracao 960 0,17 
Escola rural de Santa Amelia 1:800 0,32 
Auxilio as escolas 5:000 0,90 
Inspetoria 3:600 0,65 

Obras piiblicas 
5,03 Concertos de pontes e estradas 28:000 

Conserva9ao de (?) 8:000 1,44 

Auxilio 
A Soc. Beneficente de Rib, Preto 12:000 2,15 
Instituto Pasteur 250 0,04 
Dispensario Clemente Ferreira 250 0,04 

Service Forense 
0,75 % ao Procurador e custeio de proc. 4:200 

Meias Custas 20:000 3,59 
Miisica 

Despesa 4:200 0,75 
Hospital de Isolamento 

Zelador 1:200 0,22 
Eventuaes 32:360 5,81 

Divida Consolidada 
Custeio 202:000 36,26 
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DESPEZA Valor em R$ do Total 

NO 2° DISTRICTO 
Sub Prefeitura 
Empregados 

Fiscaes 
Zelador 
Matadouro 
Illuminagao Piiblica 

Obras Pubhcas 
Matadouro 
Cemiterio 
Conserto de ruas 

Curral 
Gas a para Guarda 

Eventuaes 
Despezas 

Limpeza Piiblica 

700 

270 
1:800 
1:800 
3:500 

60 
2:000 
5:400 

3:000 

1:000 
1:500 

0,13 

0,05 
0,32 
0,32 
0,63 

0,01 
0,36 
0,97 

0,54 

0,18 
0,27 

TOTAL 557:142 100,00 

Fonte: Arquivo Piiblico Municipal dc Ribcirao Preto. 

O or9amento de 1910 aponta para urn crescimento das receitas tributarias da 

ordem de 9,93%, equivalente a 1,36% ao ano, em media, entre 1903 e 1910. 

Nesse ano as receitas do municipio de Ribeirao Preto corresponderam a 0,46% 

do total dos municfpios brasileiros. Tal acrescimo de receitas, ainda que 

relativamente modesto, encontra-se relacionado ao melhor desempenho da 

economia cafeeira em virtude dos resultados favoraveis do Convenio de Taubate. 

Conquanto o desempenho do imposto cobrado sobre o cafe nao tenha evolmdo 

de forma mais significativa, os impactos positivos da melhoria ocorrida no setor 

exportador fizeram-se sentir na arrecada^ao superior planejada para o ano de 

1910 e posteriores. 

Uma vez que as despesas nao financeiras se ampliaram apenas 1,43% no mesmo 

penodo (0,20% ao ano), houve um aumento do superavit relativamente ao ano 

de 1903. Em 1910, a contraposi^ao entre as receitas e despesas nao financeiras 

deveria apresentar um resultado favoravel aquela de R$ 217:3585000, 

correspondente a mais de 1/3 das receitas nao financeiras. 

Tal valor deveria permitir saldar uma parte da divida consolidada no valor de R$ 

202:0005000. Tal arranjo, contudo, nao pareceu satisfatorio para a Camara 

Municipal, a qual vai autorizar o prefeito a contrair um emprestimo de longo 

prazo para a consolida^ao das dfvidas do Municipio, e, a medida que este se 

realize, propoe uma realoca^ao dos gastos visando atender certos itens 

imprescindiveis pouco agraciados na formula^ao original do or^amento. O texto 

do parecer da Comissao de Finanpas da Camara encontra-se reproduzido 

subseqiientemente. 

"A Commissao de finanpas abaixo assignada, tendo estudado 

acuradamente o estado financeiro da Camara verificou a 

impossihilidade de equilibvar a receita com a despeza no fucturo 
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exerdcio em virtude da enorme divida fluctuante accusada pelo Se. 

Luiz Baptista Junior quando assumio o exerdcio da Prefeitura e 

propoz a Camara a resolugdo, constante da Lei numero 151, de 29 

de novemhro proximo passado que autoriza a Prefeitura a contrahir 

um emprestimo a prazo larpo, a fim de consolidar todas as dividas 

da municipalidade, e como este emprestimo estd em vias de 

realizapdo, resolveu tambem a comissdo apresentar a consideragdo 

da Camara de accordo com o Sr. Prefeito Municipal um substitutivo 

ao projecto de orgamento retirando delle a divida fluctuante alii 

mencionada, para dar lojqar a outras verbas indispensdveis, ndo so a 

conserva$do de obras, edificios municipaes, como a outros 

melhoramentos inadidveis, visto como o divida fluctuante tern de ser 

pajqa com oproducto do referido emprestimo." 

Os dados acima compulsados indicam, no que toca as receitas, a participa^ao 

expressiva do imposto de industria e profissoes, responsavel, isoladamente, por 

mais de 30% das disponibilidades do Municipio. Este porcentual coloca tal 

imposto como o mais importante. Tal imposto teve seu valor ampliado, em termos 

nominais, em 64,54% entre 1903 e 1910, pen'odo de relativa estabilidade de 

pre90S, ensejando ila^oes consistentes acerca do aumento da importancia das 

atividades de servi^o e manufaturas urbanas no perfodo, uma vez que tal imposto 

incide, fundamentalmente, sobre estes setores da economia. 

Os demais impostos tradicionalmente cobrados desde finais do seculo anterior 

(predial, via9ao, cafeeiros, vei'culos e ambulantes) respondem, conjuntamente, 

por mais de 1/3 da arrecada^ao total. Ha que se destacar a cria^o de dois novos 

impostos: "presta^ao de passeios" e "reserva de mercado" e a participa^ao nao 

desprezivel das taxas cobradas sobre o cemiterio municipal e o matadouro publico, 

notadamente no caso deste ultimo. 

Com rela^ao as despesas, mantem-se a caractenstica principal observada pelo 

or^amento nos anos anteriormente analisados, que denotam um 

comprometimento majoritario com os itens referentes ao pagamento de salaries, 

limpeza publica, ilumina^o, conserva^o de ruas e pra^as e obras publicas, 

responsaveis, respectivamente, por 10,85%, 7,45%, 12,56%, 5,28% e 6,84% 

do total do or^amento; 42,98% no conjunto, inclui'dos os gastos com a divida 

consolidada, ou 67,43% das despesas nao financeiras. 

Est. econ., Sao Paulo, 27(3):481-518, set-dez 1997 



512 Finanfas Publicas Municipals 

Relativamente ao ano de 1910, a receita tributaria prevista pelo o^amento de 

1913 cresceu 17,58%, ou 5,55% ao ano, em media. Tal receita prognosticada, 

quando confrontada com a arrecada^ao efetiva do total dos municfpios no mesmo 

ano, mostra uma participa^o de 0,65% da cidade de Ribeirao Preto, aumentando 

tal participa^ao mais de 40% em tres anos. 

No mesmo pen'odo, a despesa planejada evoluiu 14,20%, equivalente a uma 

media geometrica anual de 4,53%. Desta forma, previu-se, para 1913, um 

superavit o^amentario de R$ 206:931 $000, excluindo-se as opera^oes 

relacionadas a divida do munidpio. Este superavit permitiria saldar R$ 

204:121 $000 da divida flutuante e consolidada. Assim, tambem neste ano, temos 

um comprometimento expressivo do or^amento total com debitos contrafdos 

em penodos preteritos: 31,47%. 

A tabela de receita de 1913 revela a manuten^ao de uma tendencia ja observada 

nos anos anteriores: o aumento do quinhao reservado aos impostos de industria 

e profissoes e predial. Estes dois tributos deveriam responder por quase metade 

da arrecada9ao total (46,78%). Agregando-se os tres outros impostos mais 

importantes - via^ao urbana, cafeeiros e via^o rural - teremos 70,37% do total 

das rendas do munidpio. 

A cobranga do imposto de via^ao rural passa a ser feita a partir de 1912, em face 

da aprova^o do projeto de via^ao, baseado no artigo 218 do codigo de Posturas 

da camara, o qual prescreve que a conserva^ao de estradas e caminhos e de 

obriga9ao da municipalidade. 

Outra tendencia mantida relativamente aos anos anteriores e a maior participa^ao 

das rendas propiciadas pelos matadouros, mercado e cemiterios publicos 

municipais. O oferecimento dos tres servicps deveria render aos cofres publicos, 

em 1913, R$ 102:500$000, ou 16,73% da receita total. 

Portanto, as demais rubricas responsabilizar-se-iam por apenas 12,90% do total 

arrecadado, mostrando a concentra^ao da carga tributaria municipal em mimero 

reduzido de impostos e taxas. 

No que tange as despesas, cabe, de imediato, anotar a reduzida importancia 

assumida pelas obras publicas no or^amento. Este item, que em anos anteriores 

correspondia a uma das parcelas mais significativas do gasto publico municipal, 

viu-se restrito a 5,87%. Simultaneamente, ascenderam os dispendios relacionados 

a "manuten^ao" da infra-estrutura urbana. Assim, excluidos os pagamentos do 

funcionalismo, os itens mais importantes de gastos relacionam-se a ilumina^ao 
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publica (16,61% do o^amento total), limpeza (5,96%), limpeza e reparos de 

mas e corregos (5,39%), abertura e concertos de estradas de rodagem (3,39%) e 

jardins e arboriza^ao (3,16%). 

5. CONSIDERA^OES FINAIS 

O quadro geral apresentado pelas receitas e despesas, portanto, revela, a par de 

uma complexidade e diversidade cada vez maior dos or^amentos e balances no 

que tange as despesas, uma concentra^ao das receitas em um mimero reduzido 

de rubricas, demonstrando, na realidade, o quadro restrito em que o municipio 

podia financiar os seus gastos. Tal fato obrigava-o, com freqiiencia, a fazer uso 

do endividamento como estrategia para fazer frente a certas despesas 

indispensaveis. 

Tal "solu^ao", no entanto, implicava o comprometimento dos or^amentos 

subseqiientes, compelindo os administradores municipals a implementarem, nos 

anos seguintes, ajustes muito fortes do lado da despesa nao financeira, 

prejudicando sobremaneira o atendimento de necessidades fundamentals da 

coletividade, notadamente no caso da infra-estratura urbana e dispendios socials. 

Nesse penodo, varias condi^oes mmimas para o funcionamento das atividades 

publicas municipals viam-se inatendidas ante a ausencia de recursos. A carencia 

de recursos para a municipalidade era tao significativa que antes do inicio da 

decada de 90 ainda nao havia sido cal^ada nenhuma rua da cidade, apesar de 

propostas concretas terem sido encaminhadas desde, pelo menos, 1887.27 Uma 

vez adiada a discussao, ela so foi retomada no ano seguinte com nova proposta 

sendo discutida e aprovada. No entanto, o contrato com o empreiteiro 

encarregado da obra so seria firmado depois da proclama^ao da Republica, 

restringindo-se as ruas centrals da cidade, conforme constam das Atas da Camara 

Municipal. 

27. Na sessao dc 3 de agosto de 1887 foi apresentado o seguinte projeto: "Do canto do largo da 
Matriz a rua Amador Bueno o terreno sera perfeitamente nivelado. Da rua Amador Bueno ate a rua 
Saldanha Marinho a rua terd um piano inclinado de meio por cento e dahi ate o aterro um outro piano 
inclinado de um e meio por cento. O calgamento sera feito por machadame, tendo seis metros de leito, 
sargetas de cada lado feitas de pedra macetada com um metro de largura. Da rua Saldanha Marinho 
ate a ponte, correrd um pareddo de cada lado de tres metros de altura dous de largo para sustentagdo do 
aterro e um metro de alicerce. Nos logares que serdo cortados pelas ruas o cal$amento sera feito de pedra." 
CAMARA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO. Atas: 8-9-1886 a 27-10-1896, p. 25. Apud 
CAMARGO (1974, p. 17). 
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"For fait a de recursos orgamcntdrios qualquer das ruas de Riheirdo 

Pveto ate o ano de 1889 ndo estavam calgadas ou mesmo 

macadamizadas. For sugestdo do secretdvio da Cdmara Salviano 

Rodri/jues de Carvalho um empreiteiro foi contratado para fazer o 

apedrejqulhamento das ruas da urbe no dia 14 de dezembro de 

1889."(CAMARGO, 1974, p. 18) 

A situa^o no que tange as conc^oes sanitarias do municipio nao se mostravam 

mais satisfatoria. Embora sem precisar com maior cuidado os anos a que se refere, 

Frisco da Cruz Prates anota que: 

"antes do alvorecer do seculo presente, Ribeirdo Preto era uma 

cidadezinha tdo obscura que nem sequer o seu nome era citado nas 

escolas primdrias. Contain as pessoas antigas, que acompanharam 

a ascensdo progressiva de nossa terra, que uma enorme area de 

terreno entre a atual Praga Schmidt, ate as imediagoes onde se 

achava o mercado que fora devorado pelo fogo, era um mortifero 

pantanal, que apds as chuvas ficava completamente interditada a 

passagem de qualquer vetculo, e quern tivesse a desventura de residir 

naquelas adjacencias, estava sujeito as sezoes e as maleitas, cujo 

obitudrio produzido por essas enfermidades, era simplesmente 

assustadorP^RKFPS, 1956, p. 13) 

Referindo-se ao mesmo periodo e a uma regiao central da cidade, "a rua Visconde 

do Rio Franco, outrora apelidada de rua do Sapo" e a atual avenida Francisco Junqueira, 

o mesmo autor apresenta o seguinte quadro desolador; "toda essaparte do quarteirdo, 

bem como os demais adjacentes, ndo passava de um grande charco onde haviam sapos e 

mosquitos em profusdo. A luz por aqueles lados era deficienttssima, e quando chovia, 

ninguem se atrevia apassar naquelasproximidadesP{VKKTJLS, 1971, p. 14) 

Por fim, mesmo nos anos iniciais do seculo XX, e apesar do significativo 

crescimento das receitas, como vimos anteriormente, as condi^oes das vias 

publicas mostravam-se bastante insatisfatorias. 

"Ate 1901, alem de ainda ndo beneficiada com calgamento de 

qualquer especie, a cidade ndo era arborizada e ndo possuia uma so 

praga ajardinada. Apenas havia intcio de arborizagdo, desordenada, 

alias, em poucas ruas, e velhas drvores destacadas aqui e acold, na 

Praga 15, restos de primitivas plantagoes feitas sem os cuidados 

reclamados, predominando a 'astrapeia', planta americana defolhas 

largas, recortadas em langas, de grandes ramagens, de flares rosadas, 

desgraciosas, sempre carregadas de frutosparecidos comflgos... 
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As ruas eram intransitdveis. Rams sdo as bmeficiadas com simples 

ahaulamento. Passeios feitos sem ohservdncia de repras, destacados, 

em jrente de uma ou de outra casa, ora muito largos, ora muito 

estreitos, em diversas alturas, de tijolos, degmndes lages de pedra e, 

raws, de cimento. 

Nos dias de chuva a cidade se transformava em imenso lamagal, 

obrigando os transeuntes ao uso de botas de cam alto. Nos dias de sol 

a terra das ruas tornava-se em poeira fimssima, em camadas 

formiddveis, e ao menorpe-de-vento ou dpassagem depesados carros- 

de-bois ou de simples carros-de-praga, levantava-se em nuvens 

pavorosas, pavorosamente vermelhas... 

A Praga 15 de Novembro - o coragdo da cidade - era desoladora. No 

centra erguiam-se a velha Matriz, em ruinas, jd sem as torres, e o 

Teatro Carlos Gomes - o ediftcio mais vistoso da epoca sempre 

reclamando limpeza e conserto dos vidros constantemente quebrados 

pela molecada irrequieta (...) Ao lado casas antigas, velhos, 

inesteticospardieiros. Nem sombra de calgamento... 

Apenas um jardim publico existia entdo - o 'Horto MunicipaP, 

pomposo apenas no wow£."(CIONE, 1989, v. I, p. 125-6) 

As obras encaminhadas pelo padre Euclides Carneiro e pela comunidade lusitana 

de Ribeirao Preto por meio da criagao do Hospital da Beneficencia Portuguesa 

nos anos circundantes ao imcio do seculo fornecem-nos mtidos indfcios acerca 

da deficiencia da interven^ao publica na area social. Atividades como o 

atendimento medico e asilos para idosos eram deixadas a filantropia privada, 

marcando um posicionamento displicente das autoridades municipais em rela^ao 

a polftica social como um todo no penodo estudado e nao apenas um fenomeno 

episodico. Em contraste com o observado em penodos subseqiientes, a 

responsabilidade publica na oferta de certos services sociais mostra-se, nas decadas 

finais do seculo passado e primeiros anos deste, bastante restrita. E sintomatico 

a este respeito a ausencia quase total de manifesta^oes de personalidades publicas 

em sentido diverso, ou seja, nem mesmo no ambito retorico tal preocupa^ao se 

manifestava. 

Uma boa amostra da assertiva supracitada podemos obte-la mediante a 

constatagao da ausencia de atendimento as pessoas portadoras de hansemase em 

todo o interior paulista, registrando-se, ja na segunda metade da decada de 10, 

um linico leprosario na capital do Estado, um dos mais ricos da Federa^ao. 

"Apesar de Ribeirao Preto ja ser no am de 1918 uma cidade 

importante ejdpossuir um cartaz quase igual ao presente, mesmo 

assim ainda havia muitos contrastes, que talvez existissem noutras 

Est. econ., Sdo Paulo, 27(3):481-518, set-dez 1997 



Fin an pas Public as Municipais 

cidades interioranas originados pda absoluta falta de assistencia, 

aos hansentanos, cujas coloniaspara os seus internamentos, somente 

alguns lustros depois, quefovamfundadas. O nosso Estado como Uder 

que sempvefdra das organizapoes assistenciais, iniciava asprimeiras 

providencias para as edificapoes dos leprosdrios agora existmtes. 

Na ocasido havia no Estado apenas o Leprosdrio Santo Angela da 

capital, que se achava sempre abarrotado de doentes. For isso era 

comum quase diariamente a presenpa de morfeticos, que montados 

em esqueleticos animais e outros ape, vagueavam acompanhados de 

mulheres e crianpas indo as casas comer dais e nas residencias solicitar 

"(CRATES, 19715 p. 182) 

Tal fato resulta tanto do contexto ideologico do periodo - o qual reservava 

reduzido espaijo a atua^ao estatal nesses setores e as reivindica^oes da popula^ao 

nessa dire^ao, convencida de que suas necessidades far-se-iao atendidas pela 

caridade ou simplesmente permaneceriam irrealizadas - quanto da carencia de 

recursos publicos para fazer face a tais dispendios, os quais quotidianamente 

poderiam comprometer parcela expressiva do o^amento total e, em epocas 

cnticas, fazerem-se extremamente elevados. 

Assim, apesar de toda a retorica descentralizadora que caracteriza o imcio do 

periodo republicano, a qual pode ter beneficiado os Estados, ampliando sua 

capacidade financeira, isto, por certo, nao ocorreu no caso dos municfpios. 

A amplia^o das receitas publicas municipais de Ribeirao Preto no periodo 

delimitado neste trabalho - que cresce, em termos nominais, 985% conquanto 

possa ser considerada significativa, mostrou-se incapaz de fazer frente as despesas 

necessarias para prover a infra-estrutura urbana necessaria e, mais importante, 

deve ser atribuida muito mais ao dinamismo economico do municipio e da regiao 

em particular do que a um ambiente institucional favorecedor de maior 

descentraliza^ao de poder e de recursos em nivel municipal. 

Embora a influencia da estrutura de poder local pudesse desempenhar um papel 

importante em criar obstaculos para uma a^ao mais eficiente dos orgaos 

arrecadadores, conforme atestamos no caso da cobran^a do imposto sobre o 

cafe, nao resta duvida, tendo em vista o exposto acima, que o fator mais 

importante para a carencia de recursos da municipalidade encontrava-se 

relacionado a pequena margem de manobra com que podiam contar os 

municipios em vista do quadro legislative consolidado nesse periodo, que atribuia 

as cidades posi^ao nitidamente secundaria. 
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