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A poh'tica economica da Republica 

manteve as ideias, normas e praticas vin 

das do Imperio. Salvo em poucas atuagoes 

que o distinguiram, o Estado de Minas 

Gerais repetiu quanto se fazia na Provi'n- 

cia, com premios a quern obtivesse produ- 

tos novos ou quantidades mais assinala- 

veis, distribuiipao de plantas e sementes, 

busca de novas especies animais em outros 

estados ou no Exterior; isengao de tribu- 

tos para maquinas agrfcolas, isenpao ou 

tributes especiais para determinados arti- 

gos; facilidades de transporte, garantia de 

juros para investimentos; distribuiqao de 

jornais, revistas e livros, com divulgagao 

de novas tecnicas; pregacao do ensino 

(*) Algumas passagens do presente texto 
aparecem no estudo Poh'tica Economica 
do Estado de Minas Gerais, publicado no 
V Seminario de Estudos Mineiros (Belo 
Horizonte, UFMG/PROED, 1982, p. 
115-44), comunicacao em encontro de 23 
de agosto de 1977, promovido pelo Cen- 
tre de Estudos Mineiros. All, o subti'tulo 
referente a agricultura ocupa nove p^gi- 
nas (p. 117-25). O texto de agora 6 revis- 
to e largamente ampliado, como se ve, 
constituindo na verdade outro trabalho 

atraves de escolas ou fazendas-modelo, 

mestres ambulantes, contrato de tecnicos 

estrangeiros; exposipao de artigos e utensi'- 

lios com vistas a aumento da produqao e 

da produtividade; tentativas especiais co- 

mo as cooperativas agn'colas para o cafe e 

outros generos da lavoura como para as 

experiencias da pecuaria. As obras de in- 

fra-estrutura, como estradas de ferro e de 

rodagem e fornecimento de energia foram 

postas em relagao com o cultivo da terra. 

0 mesmo se pode dizer da poh'tica finan- 

ceira, como se ve dos orcamentos; os ban- 

cos muitas vezes tiveram em mira identic© 

objetivo, mas quase sempre falharam no 

cumprimento. Essas praticas se multiplica- 

ram, com pequeno eco, com agravante de 

que se cogitou pouco do mais: de fato, o 

poh'tico continuou a considerar a agricul- 

tura como base da riqueza publica, olhan- 

do com desconfianga outras iniciativas. 

Nao Ihe escapou, contudo, a inconvenien- 

cia da monocultura; iria pregar a diversifi- 

cagao de atividades e a assistencia do po- 

der publico, conforme a palavra de todos 

os presidentes, de Afonso Pena a Antonio 

Carlos. 
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Com a decadencia da minerapao, discu- 

tiu-se qual a melhor alternativa; a solugao 

industrial, com o implemento de varias 

especialidades; melhor assistencia a ativi- 

dade mineratoria, com a busca do ouro 

agora em minas - antes so se explorava o 

ouro aluvional, a superficie do solo, com 

alguma prdtica de experiencias no subsolo 

na epoca do Imperio — ou o interesse 

pelo ferro, com a criapao de oficinas side- 

rurgicas ou entao a pratica da agricultura. 

Esta nao era vista favoravelmente, pois, 

como a unidade era central e distante dos 

portos, dificilmente poderia concorrer 

com seus produtos, onerados pela distan- 

cia, pela precariedade dos transportes e 

pela carga tributaria. Apesar de tudo, foi 

a solugao vitoriosa: Minas seria unidade 

agn'cola, como as demais do Pai's. Era 

precise encontrar generos a serem cultiva- 

dos sem concorrencia com os ja existen- 

tes. 

A princi'pio, a pecuaria despertou mais 

atengoes que a lavoura. Como se ve pelo 

movimento exportador, explorou-se mais 

o gado, para fornecimento de carnes e 

couros. As boiadas iam da Zona da Mata 

para o Rio, ou do Sul, area de melhor 

produgao: depois seria a vez do Trian- 

gulo, faixa incorporada a Minas no segun- 

do decenio do seculo XIX. Bovinos, mua- 

res e sui'nos despertavam cuidados espe- 

ciais. A carne de porco conferiu a regiao a 

nota folclorica. Fez-se exportagao de car- 

nes, couros, queijos e manteiga. Ate o 

quarto decenio dos oitocentos a pecuaria 

contou mais que a lavoura. A partir de 

entaq, esta comegou a sobrepor-se. 

Foi o princi'pio da grande produgao do 

cafe, novo artigo na economia nacional. 

Antes no Rio de Janeiro, no Vale do 

Parai'ba, como em Sao Paulo, chegou a 

Minas na Zona da Mata e do Sul. Flouve 

outras culturas, como o algodao e a cana, 

os generos de subsistencia. Produziu-se pa- 

ra o consumo e a exportagao. Esta encare- 

ceu o artigo mineiro e apresentou o pro- 

blema dos tributes de passagem para o 

litoral. Alem do devido como imposto de 

fronteira havia o de exportagao, no qual 

era dificil determinar o que era mineiro, 

fluminense ou paulista. As t6cnicas de cul- 

tivo e beneficiamento eram rudimentares: 

primeiro adiantou-se a Mata, depois o Sul. 

Aquela produziu sempre um artigo infe- 

rior a este. 0 Sul fornecia caf6s finos, 

como Sao Paulo, unidade vizinha e sob 

cuja influencia vivia. E havia as questoes 

de propriedade da terra, deficiencia de 

transportes, falta de recursos financeiros. 

0 governo da Capitania, como depois o 

da Provi'ncia e o do Estado, deviam fazer 

face a tais dificuldades. Algo sempre se 

obteve, no fim do seculo XVIII e ao Ion- 

go do XIX, notadamente na ultima deca- 

da dos oitocentos e no seculo XX. Como 

competia entao aos governos dos Estados, 

teoricamente mais livres, pelo regime fede- 

ral seguido pela Republica, em tese, o 

Estado tinha poderes que a Capitania e a 

Provi'ncia nao tiveram. 

Lavoura 

Comprovando, apresentamos apenas al- 

gumas providencias na lavoura, a ti'tulo de 

exemplo. Assim, logo no im'cio do pen'o- 

do, o decreto de 23 de janeiro de 1890 

(n.0 13) garantiu o juro de 6% sobre o 

capital de 1.000:000$ a empresa que se 

formasse na sede do governo, sob o ti'tulo 

de Empresa Industrial-Agn'cola de Vila Ri- 

ca, que mal se organizou e nao deu resul- 

tados, a ponto de o decreto de 13 de 

outubro de 1894 (n.0 785) declarar a sua 

caducidade. O Congress© votou inumeras 

leis de incentive ou protegao: em 13 de 

maio de 1893, pela lei 42, o governo foi; 

autorizado a conferir premios aos cultiva- 

dores de linho e outras plantas texteis,1 

bem como aos viticuitores e fabricantes 

de vinho; a lei 212, de 9 de julho de 

1897, garantiu juros de 7% as letras hipo- 

tecarias para auxi'lio a lavoura e indus- 

trias; o decreto 1134, de 5 de maio de 

1898, tornou definitiva a redugao de 

20% concedida pela Cia. Estrada de Ferro 
Oeste de Minas nos fretes para o transpor- 

te de generos de pequena lavoura; outras 

leis e decretos, referindo-se ao cafe, serao 
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lembrados mais adiante. A Lei 363, de 12 

de setembro de 1903, criou premios agn- 

colas e pastoris de animagao e aperfeigoa- 

mento das culturas e •criapoes (algodao e 

arroz, gado vacum, cavalar, lam'gero, ca- 

prino e sui'no; deu premios em dinheiro as 

fibricas de vasilhame, como barris, caixo- 

tes, latas, garrafas; contemplou cultores de 

bicho-da-seda e de linho, canhamo, agave; 

promoveu exposigoes e feiras, com pre- 

mios; estabeleceu instrutores ambulantes, 

que levaram a criadores e a lavradores as 

melhores instrugoes; autorizou o governo 

a fundar a "Revista Agn'cola, Comercial e 

Industrial Mineira" para distribuigao gra- 

tuita); o decreto 1.675, de 20 de fevereiro 

de 1904, criou a "Revista". 

Os Decretos 1.864, de 19 de setembro 

de 1905, e 1.874, de 15 de Janeiro de 

1906, cederam as Camaras Municipais de 

Leopoldina e Itabira do Mato Dentro pro- 

prios estaduais para experiencias agn'colas 

e sericicultura. No regulamento a que se 

refere o Decreto 2.027, de 8 de junho de 

1907, reorganizando servigos a cargo da 

Diretoria Geral de Agricultura, Viagao e 

Industria, foram criadas 6 fazendas-mode- 

lo. Outras criagoes do genero; em Leopol- 

dina (Dec. 2.129, de 27 de novembro de 

1907), em Aiuruoca (Dec. 2.201, de 11 de 

margo de 1908), em Campanha (Dec. 

2.309,de 27 de novembro de 1908); colo- 

nias agn'colas foram criadas em Itajuba 

(Dec. 2.136, de 11 de dezembro de 1907), 

em Leopoldina (Dec. 2.801, de 12deabril 

de 1910), em Cataguases, Uba e Pomba 

(Dec. 2.811, de 22 de abril de 1910), em 

Mar de Espanha (Dec. 2.988, de 12 de 

novembro de 1910), outra em Cataguases 

(Dec. 3.207, de 1.° de julho de 1911), em 

Ponte Nova (Dec. 3.279,ide 19 de agosto 

de 1911), em Sao Domingos do Prata 

(Dec. 3.810,!de 1.° de fevereiro de 1913) 

e em Cristina (Dec. 4.165,de 31 de margo 

de 1914). 

Para mais ordem nos trabalhos, a Lei 

516, de 31 de agosto de 1910, restabele- 

ceu a Secretaria da Agricultura, Comercio 

e Obras Publicas, criada pela Lei n.0 6, de 

16 de dezembro de 1891 e suprimida pela 

lei 318, de 16 de setembro de 1901; seus 

servigos passaram parte a Secretaria do 

Interior, parte a Secretaria das Finangas. 

Como se ve, um estado de base agn'cola 

nao tinha servigo especial para o setor, 

oscilando ate firmar-se na sua criagao — 

tal como se deu no Governo Federal, que 

conheceu as mesmas vacilagoes. O Decreto 

3.252,jde 1.° de julho de 1911, aprovou o 

regulamento reorganizador do servigo de 

constituigao das cooperativas agn'colas e 

determinou quais os favores que Ihes 

podiam ser concedidos (o Decreto sera de 

novo referido adiante, a propdsito das 

cooperativas). Mais premios foram criados 

pela Lei 655, de 11 de setembro de 1915. 

A Lei 697, de 14 de setembro de 

1917, autorizou a construgao de siios em 

propriedades agn'colas do estado, estabele- 

ceu premios e auxi'lios aos cem primeiros 

agricultores que os constitui'ssem. A Lei 

782, de 16 de setembro de 1920, autori- 

zou o governo a criar no antigo Jardim 

Botanico de Ouro Preto um patronato 

agn'cola nos modelos do Institute Joao 

Pinheiro. A Lei 793, de 22 de setembro 

de 1920, autorizou favores para plantio 

de amoreira e a Lei 822, de 28 de setem- 

bro de 1921, autorizou a aquisigao de 

tratores agn'colas para servigos nos muni- 

cfpios. Houve mais uma serie de criagao de 

colonias agn'colas: em Pitangui (Dec. 

5.295, de 7 de fevereiro de 1920), em 
Bom Despacho (Dec. 5.560, de 5 de feve- 

reiro de 1921), em Peganha (Dec.5.696, 

de 2 de julho de 1921) e em Teofilo 

Otoni (Dec. 5.754, de 26 de agosto de 

1921). A Lei 1.002, de 21 de setembro de 

1927, autorizou a aquisigao de uma pro- 

priedade agn'cola para fazenda de semen- 

tes de algodao. 0 Decreto 7.697, de 13 de 

outubro de 1927, criou um campo expe- 

rimental de cana-de-agucar no munici'pio 

de Uberabinht. A Lei 1.063,!de 26 de 

agosto de 1929, autorizou o Executive a 

adquirir lotes para cultura de fumo e a 

Lei 1.216, de 18 de outubro de 1930, 

autorizou a instalagao de um posto de 

sericicultura em Monte Santo e um campo 
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de fruticultura, avicultura e apicultura em 

Sao Sebastiao do Parai'so. 0 objetivo da 

criagao de colonias agn'colas era o povoa- 

mento do solo e a divisao da terra em 

pequenas glebas. Dai o Dec. 6.307,! de 7 

de julho de 1923, que aprovou o ato do 

secretcirio da agricultura que suspendeu as 

obras da fundapao de uma colonia em 

Aimores, pelo fato de que em inspeipao ali 

feita se verificara que os lotes demarcados 

"\& se acham em poder de posseiros intru- 

sos que neles se estabeleceram", de modo 

"que estao preenchidos os principals obje- 

tivos de colonizapao", como consta no 

Decreto. 

Por certo, as providencias autorizadas 

pelo Legislative ou tomadas pelo Execu- 

tive nem sempre tinham alcance. As vezes 

nem eram obedecidas. Havia pouca ou ne- 

nhuma iniciativa dos munici'pios e fazen- 

deiros. A citada Lei 697, que autorizou a 

construgao de silos e deu premios aos 

"cem primeiros agricultores que os cons- 

trui'ssem" 6 de um otimismo ingenuo, 

pois certamente poucos tentaram o em 

preendimento. A rotina emperrava o pro- 

cesso produtivo, os que deviam ser inte- 

ressados nao o eram, nao acedendo as 

palavras de incentive, aos pedidos de ma- 

quinas e mais materials oferecidos (recusa- 

vam ou nao usavam as que Ihes eram 

dadas ou emprestadas), nada fazendo para 

ganhar os premios criados. 

Congresso Industrial e Agn'cola 

Merece a atenqao do estudioso a reali- 

za^ao em Belo Horizonte, em 1903, do 

Congresso Industrial, Agn'cola e Comer- 

cial. Esse e o nome que aparece nas con- 

clusoes, embora o uso mais geral seja o de 

Congresso Agn'cola e Industrial ou apenas 

Congresso Agn'cola. De fato, o encontro 

exprimiu mais interesses agn'colas que in- 

dustrials, fato explicavel quando se lembra 
o que era a realidade economica do esta- 

do, cuja ideologia tinha de ser antes agra- 

ria que industrial. Era presidente do esta- 

do Francisco Sales, que foi buscar para 

dirigir o encontro seu amigo Joao Pinhei- 

ro, afastado da poh'tica, dirigindo uma 

ceramica em Caete, Depois de ter sido 

propagandista da Republica e de haver 

ocupado, por pouco tempo, o govern© de 

Minas, nomeado no princi'pio do novo re- 

gime, antes da constitucionalizagao (de 11 

de fevereiro de 1890 a 12 de abril do 

mesmo ano) como vice-governador e de- 

pois como governador (ate 19 de julho), 

Joao Pinheiro foi deputado a Constituinte 

Federal de 1890-91. 

Findo o mandato, nao se dedicou a 

poh'tica, preferindo o trabalho em Caete. 

De ideias firmes a respeito da realidade 

economica, soube apontar seus males e 

perspectivas. Ao contrario do poh'tico co- 

mum, tinha sensibilidade para a economia, 

como se nota no "manifesto aos minei- 

ros", que escreveu em 21 e publicou em 

29 de abril de 1890 no jornal de Ouro 

Preto O MOVIMENTO, quando ocupou 

brevemente o governo do estado, tentanto 

realizar alguma coisa no campo economi- 
co, apesar da transitoriedade do posto. 

Em outro manifesto "ao eleitorado minei- 

ro", de 19 de janeiro de 1905, entao 

candidate ao Senado Federal, foi muito 

mais objetivo, pois tinha o conhecimento 

e a experiencia do Congresso de 1903, 

que dirigira. O mais importante faria 

quando presidente do estado, quando foi 

responsavel pelo poder, mas logo foi tolhi- 

do pela morte que nao Ihe permitiu reali- 

zar o bem que podia; eleito por quatro 

anos, so ficou a frente do poder de 7 de 

setembro de 1906 a 26 de outubro de 

1908. Morreu cedo, privando Minas de 

seu valor poh'tico mais eminente, pois po- 

deria,! talvez, chegar a presidencia da Re- 

publica. Joao Pinheiro acreditava na agao 

economica do estado, era protecionista lu- 

cido e decidido. Conhecia bem a historia 

dos Estados Unidos e tomava o exemplo 

daquele pai's como guia, como fez inume- 

ras vezes. 

Seu pensamento foi a base do trabalho 

do Congresso de 1903, como se ve na 

Exposiqao da Comissao Fundamental, de 

15 de janeiro de 1903, como nas conclu- 
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soes aprovadas. Era um pensamento ama- 

durecido pelo estudo e pela a<pao. 0 Con- 

gresso foi realizado de 13 a 19 de maio, 

reunindo as figuras rpais representativas 

das chamadas "classes produtoras", mas 

comepou seus trabalhos preparatorios em 

janeiro, com muitas sessoes em fevereiro, 

margo e abril de diferentes comissoes para 

os varios assuntos. Estas partiram da "Ex- 

posipao da Comissao Fundamental" apre- 

sentada em 15 de janeiro de 1903,que 

consignava a predominancia do cafe na 

economia e via a necessidade de ser sua 

cultura e comercio melhor assistidos; pre- 

gou a policultura, estudou as alternativas; 

protecionista, exigiu maior agao do poder 

publico; examinou a importancia do Pai's 

nos anos de 1901 e 1902 examinando o 

que podia ser feito para ativa-la; reportou- 

se ao exemplo dos Estados Unidos com a 

cita^ao de palavras de defesa do protecio- 

nismo pelo presidente Roosevelt. Elabo- 

rou um questionario que foi a base das 

discussoes, dividido em 12 partes, sobre a 

lavoura do cafe, a policultura e pequena 

cultura, a pecuaria, industrias manufatu- 

reiras, industrias extrativas, industrias di- 

versas, colonizagao, comercio, transporte e 

frete, impostos e tarifas, mobilizagao da 

riqueza imovel, questao bancaria, perfa- 

zendo 62 questoes a serem debatidasH). 

Durante os dias de realizapao do en- 

contro, foi discutida largamente a econo 

mia de Minas e do Brasil, apontando-se 

suas insuficiencias e o melhor encaminha 

mento de solupoes. Era m'tida a lideranpa 

de Joao Pinheiro, que tinha os olhos na 

realidade e pensava no aproveitamento das 

riquezas do solo, na produpao da terra, na 

agricultura e na industria; a seu ver, o 

Pai's estava mergulhado em letargia, estag 

nado, sem sentido dinamico. Cumpria des- 

pertar o governo para o economico, de 

modo a compromete-lo em iniciativas, seja 

protegendo o esforgo particular, seja em- 

penhando-se em promover o que nao des- 

pertava atenpao. Defendia protecionismo 

moderado, poh'tica que entao causava es 

(1) In: Minas Gerais, 24 jan. 1903, p. 1 e 2 

tranheza, pela crenpa na ideologia liberal. 

Dos participantes da reuniao safram su- 

gestoes de todo tipo, estudadas em grupos 

especiais. 0 trabalho se alongou por quase 

quatro meses: por certo, nunca se fizera 

tao longa reflexao sobre poh'tica economi- 

ca. Nao se .pense em resultado revolucio- 

ricirio, arrebentador de normas, pois pouco 

mais se limitou que a sistematizar o ja 

praticado timidamente. Pediu mais apao, 

menos timidez nas iniciativas e certa con- 

tinuidade nas tentativas, obras e cumpri- 

mento do que se votava. Embora prote- 

cionista e favoravel a industria, faltou-lhe 

alguma ousadia em capi'tulo basico da vi- 

da local: nao cogitou com vigor de uma 

nova poh'tica de explorapao do subsolo 

em seus recursos minerais. Minas, rica em 

ferro, tinha modesta siderurgia e nao se 

pregou a sua implantacao, a ser feita em 

escala comercial so anos depois. No ques- 

tionario da Comissao Fundamental, ja re- 

ferido, um dos capi'tulos mais pobres e o 

das industrias extrativas, constante de ape- 

nas tres itens: o n.0 37 coloca a pergunta: 

"Quais as medidas que poderiam ser ado- 

tadas pelo Governo em auxi'lio das indus- 

trias extrativas, e, principalmente, das de 

minerapao do ouro? " Esse "principalmen- 

te" denota pouco entendimento do pro- 

blema. Depois, no item 39, pergunta: 

"Que medidas poderao ser adotadas pelo 

Governo de modo a facilitar o estabeleci- 

mento de novas empresas de mineracao e 

a atrair capitals para este servipo?" O 

ultimo item — n.0 39 — e o menos reco- 

mendavel da compreensao da proble- 

matica economica: "Existem em Minas 

outros minerais, alem de manganez, que 

possam constituir objeto de exploracao in- 

dustrial e exportapao em bruto? Quais? " 

E inacreditavel que nao se tenha per 

cepcao do que seja de fato principal — os 

grandes depositos de minerio de ferro, as 

perspectivas de exportapao ou de estabele- 

cimento de siderurgicas. O questionario 

nem falou em ferro^). 

(2) In: Minas Gerais, 24 jan. 1903, p. 1 e 2. 
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Igual omissao, injustificavel e compro- 

metedora, verificou-se nas conclusoes^). 

A exploragao dos recursos minerais e do 

subsolo em geral foi dificultada pela Cons- 

tituipao Federal de 1891, que nao adotou 

o melhor regime a ser seguido. Nas con- 

clusoes do Congresso percebeu-se o pro- 

blema, como se nota pela terceira conclu- 

sao: "deve-se reformar e completar a legis 

lapao sobre minas, para que a propriedade 

mineira possa ser constitui'da de modo tab 

claro e positive como a propriedade terri- 
torial."(4). 

Enfim, uma Comissao Fundamental sis- 

tematizou quanto se apresentara em docu- 

mento de conclus6es(5). o documento 

continha uma serie de ideias que sao reco- 

mendadas a poh'tica do estado e do Pai's. 

Comegava por tratar de Mineragao e 

Aguas minerais, em 13 itens; depois, in- 

dustrias em geral, em 10 itens; segue-se a 

agricultura, em 9 itens; com^rcio, 20; pe- 

cuaria, 22; tecelagem, 6; viagao ferrea e 

tarifas, 9; estradas de rodagem, 5; cafe, 5; 

curtumes, 4; viti e vinicultura, 5 e bancos, 

11 itens. Em um total de 119 recomenda- 

goes, foi toda uma poh'tica economica 

que se tragou. Ela nao tinha audacia, era 

antes a consolidagao de quanto se pregava 

e por vezes se praticava, mas sem ordem e 

seqiiencia, como se disse. O cafe era objeto 

de uma comissao especial, que dava pare- 

cer separado, com longo estudo da situa- 

gao da cultura e do comercio, e, concluin- 

do, "reclama como medida final e capital 

a necessidade urgente do convenio dos 

estados cafeeiros sob as vistas e patroci'nio 

da Uniao. . O parecer e da Comissao 

do Cafe, datado de 16 de maio de 1903, 

publicado junto com o relatorio de con- 
clusoes(6). 

(3) Conclusoes adotadas pelo Congresso In- 
dustrial, Agrlcola e Comercial do Estado 
de Minas Gerais. In: Minas Gerais, 27 
maio 1903, p. 1-3. 

(4) Conclusoes. . . doc. cit. 

(5) Conclusoes. . . doc. cit. 

(6) in: Minas Gerais, 27 maio 1903, p. 3-5. 

Em si'ntese, o Congresso nao foi uma 

inovagao, mas antes uma tentative siste- 

matica de colocagao de tudo que se fazia 

em materia de poKtica economica. Nem 

podia ser de outro modo, pois os elemen- 

tos participantes do encontro eram o que 

havia de ma is representative em interesses 

dominantes. Nao se podia esperar deles 

uma reforma agraria, por exemplo. Sem 

duvida, era Ifcito esperar um pouco de 

audacia, mas nao houve nenhuma. Como 

escreveu Joao Pinheiro, presidente da reu- 

niao, encaminhando ao presidente do esta- 

do as conclusoes, "a feigao poh'tica do 

Congresso foi, como devia ser, francamen- 

te conservadora". O maximo de audacia 

era contrariar o liberalismo vigente, com a 

pregagao do intervencionismo do Estado e 

da agao protecionista. Como adiantou 

Joao Pinheiro no fecho de seu ofi'cio a 

Francisco Sales, "ha de ficar para sempre 

a gloria de haver como primeiro desfraldada 

na terra brasileira a bandeira da poh'tica 

economica sistematica e protecionista, sal- 

vadora de nossos creditos e garantidora de 

nosso futuro"(7). As conclusoes e de- 
mais documentos citados exprimiam a 

ideologia do grupo dirigente da economia 

e da poh'tica, reduzido em numero e aca- 

nhado na visao, sem qualquer palavra an- 

tecipadora. Em nenhum dos muitos papeis 

houve uma referencia ao problema social, 

ao bem-estar do povo, a produgao para 

barateamento do custo de vida, nem mes- 

mo para a garantia de continuidade de 

salaries. Nada que revelasse um mi'nimo 

de sensibilidade social. 

O Congresso centralizou as atengoes do 

estado e repercutiu mesmo fora. O presi- 

dente da Republica fez-se representar pelo 

ministro da Viagao, Lauro Muller. A im- 

prensa mineira, a do Rio e mesmo a do 

Pai's dedicaram atengoes ao encontro, real- 

gando-lhe a importancia, como se nota em 

editoriais e entrevistas. Na Mensagem ao 

(7) PINHEIRO, Joao. Apresentagao das con- 
clusoes. Documento de 24 de maio de 
1903, In: Minas Gerais, 27 maio 1903, p. 
5. 
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Congresso Mineiro, em 1903, o presidente 

Francisco Sales enalteceu a reuniao e seus 

resultados, mostrando-se propenso a colo- 

car em pratica imediata quanto Ihe fosse 

possfvel, esperando que o mesmo se verifi- 

casse entre os legisladores, cujo trabalho 

podia ser em grande parte norteado pelos 

estudos e conclusoes do Congresso^), o 

que na verdade se verificou. 

Projepao do que af se pregou foi o 

Convenio de Taubate, tres anos depois, 

com a intervengao no mercado do princi- 

pal produto para a sua defesa e sustenta- 

pao. Na verdade, como se disse poucas 

linhas antes e deve ser repetido, a medida 

foi lembrada pela Comissao Especial de 

Cafe, parte do Congresso, ja referida, con- 

forme o constante em seu documento de 

16 de maio, que dizia em sua ultima pro- 

posicao (n.0 19): "Convenio dos Estados 

cafeeiros sob a vistas e patrocmio da 

Uniao, interessados como se acham todos 

na solupao do urgente problema da valori- 
zapao do cafe. . ."(9). Mais ainda: a pre- 

dica intervencionista na polftica economi- 

ca adquiriu vigor, sustentada com paixao 

na Camara Federal por Joao Lui's Alves e 

outros, formadores do denominado "Jar- 

dim da Infancia", de ativa mas curta atua- 

gao, abafados pela poli'tica convencional. 

O nucleo basico foi constitui'do por mi- 

neiros. De qualquer modo, foi um toque 

especial na vida poli'tica da primeira deca- 

da do seculo, com a crftica da estreiteza 

da poli'tica de clientelismo praticada. 

Joao Pinheiro, futuro presidente do es- 

tado, em 1906, aplicaria as conclusoes do 

Congresso de que foi o centre, em pen'o- 

do bem marcado da vida administrative 

mineira: ele foi um crente na poli'tica 

voltada para a economia, um precursor do 

que modernamente se chamaria desenvol- 

vimentismo. Na carta de 24 de maio, em 

(8) SALES, Francisco Antonio de. Mensagem 
1903, p. 7-10. 

(9) Parecer da Comissao Especial de Caf6. 
Minas Gerais, 27 maio 1903, p. 4. 

que, na qualidade de presidente do Con- 

gresso, encaminhou a Francisco Sales as 

conclusoes do encontro, falou em "nosso 

desenvolvimento economico" e na impor- 

tancia do que se fez e no positivo que era 

"substituir as estereis e desastrosas lutas 

partidarias em torno de pessoas, pela 

preocupapap fecunda das cousas. O pro- 

blema economico constitui um terreno 

neutro, onde devem colaborar todas as ati- 

vidades e podendo afastar as preocupapoes 

pessoais faz convergir ao mesmo tempo 

todas as energias uteis para cometimentos 

proveitosos que consultam os interesses da 

comunidade inteira". E destacou o eviden- 

te em todos os trabalhos: sua feipao con- 
servadoraHO). 

Infelizmente, foi curto o seu governo 

(de 7 de setembro de 1906 a 25 de outu- 

bro de 1908). Era mopo e talvez viesse a 

ser presidente da Republica por seu pres- 

ti'gio nacional. Pouco depois, morreu na 

presidencia Afonso Pena, de modo que Mi- 

nas viu perder a sua primeira oportunida- 

de de influir decisivamente na poli'tica do 

Pai's. Com eles desapareceram, por longos 

anos, as praticas realistas na administra- 

pao, que se consumiam antes em peque- 

nos aspectos secundarios, quase so eleito- 

reiros. Desvanecera-se a apao do Congresso 

de 1903, tentativa mineira de melhor po- 

li'tica na vida do Pat's. Tudo o que se viu 

foi momento significative na historia do 

estado e do Brasil, menos por aspectos 

revolucionarios (nao os teve, ja se disse) 

que pela tentativa de sistematizapao de 

uma poli'tica coerente, continuada, um 

pouco alem das perspectivas acanhadas da 

epoca. 

O cafe 

Voltando a pratica economica, a princi- 

pal cultura era a do cafe. Como informa 

Roberto Simonsen, "o Rio, a partir de 

1889, cedeu a Sao Paulo a primazia na 

producao brasileira. Em 1896 Minas colo- 

(10) Joao Pinheiro em carta a Francisco Sales. 
Minas Gerais, 27 maio 1903, p. 5. 
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car-se-ia em segundo lugar. Apos 1928 o 

Estado do Rio seria novamente deslocado, 

ficando em quarto lugar e passando o 

Estado do Espi'rito Santo para o tercei- 

ro"^). Ja citamos algumas leis que am- 

paravam a cultura do cafe e outras ainda 

podem ser citadas. Assim, o Decreto 912, 

de 11 de marpo de 1896, aprovou acordo 

entre os Estados de Minas, Sao Paulo, Rio 

de Janeiro, Espi'rito Santo e Bahia para 

propaganda do produto na Europa, Asia e 

America. A Comissao seria presidida pelo 

Estado de Sao Paulo, que contribuiria 

com 40% das despesas, cabendo ao Rio de 

Janeiro e a Minas 20% e ao Espi'rito San- 

to e Bahia 10%. 

Problema serio e objeto de muitos 

acordos com o governo do Rio de Janeiro 

foi o de exportagao do artigo mineiro por 

aquele porto: era difi'cil encontrar a forma 

satisfatoria dos interesses dos dois estados, 

O assunto fora objeto de varies acordos, 

ainda no Imperio. Depois foram aprova- 

dos por decretos como o de n.0 1.153,de 

13 de julho de 1898. O Regulamento 

842, de 25 de julho de 1895, foi alterado 

pelo Decreto 1.163, de 16 de agosto de 

1898, na parte relative aos despachos do 

artigo mineiro na Capital Federal. A Lei 

324, de 26 de junho de 1902, isentou de 

imposto as sociedades que se fundassem 

para venda do artigo no estrangeiro; a Lei 

325, da mesma data, autorizou o governo 

a concorrer para a organizapao de um 

servipo de estati'stica do cafe e a realiza- 

gao de exposicoes desse produto nos prin- 

cipais centros consumidores; a Lei 333, de 

26 de agosto de 1902, autorizou celebra- 

gao de acordos para a propaganda do co- 

sumo no estrangeiro. 

Convenio de Taubate 

A providencia ma is importante do Exe- 

cutive mineiro relativamente a agricultura 

dizia respeito ao cafe. Desde meados do 

seculo XIX, quando foi a base da econo- 

(11) SIMONSEN, Roberto. Aspectos da Hist6- 
ria Economica do Caf6, p. 1 78. 

mia brasileira, as atengoes para ele aumen- 

taram pela superprodugao crescente. Culti- 

vado sobretudo em Sao Paulo, Minas e 

Rio de Janeiro, no fim do seculo chegou- 

se a ameaga de crise com a queda de 

pregos. Apareceram entao pianos para me- 

didas que contornassem as dificuldades. 

Os pianos, particulares ou oficiais, aumen- 

taram no princi'pio do seculo XX. Varias 

ideias foram propostas; destruigao de 20% 

da produgao para atingir o equih'brio so- 

bre o que e produzido e consumido; auxf- 

lio ao plantador; propaganda e incentives 

no Exterior, com vistas a ma is consume; 

sugeriu-se o monopolio pelo estado do 

comerrio do produto; proibigao de novas 

plantagoes; pedidos de emprestimos a la- 

voura. Francisco Sales, dirigindo-se ao 

Congresso Mineiro em 1906, historiava o 

assunto e conclui'a; "a situagao da lavoura 

e da industria do Pai's reclama a interven- 

gao do Estado, ainda que com sacrifi'- 
cio"(12). 

O Convenio tinha de ser feito: para 

tanto, o governo de Minas estava autoriza- 

do desde 1905, pela Lei 400, de 13 de 

setembro (art. 10), para adotar medidas 

que tivessem por fim elevar o valor do 

produto, como lembrou o proprio Fran- 

cisco Sales na Mensagem antes referida, 

acrescentando ainda que o Governo Fede- 

ral ja cuidava do assunto, autorizado por 

lei a fazer operagoes de credito com esse 

fim: "portanto, os signatarios do Conve- 

nio nada mais fizeram do que promover a 

execugao de uma lei da Republica"n3). E 

estranhavel, portanto, que o presidente 

Rodrigues Alves nao emcampasse logo 

quanto se fez: em fim de mandate — ele, 
um dos grandes fazendeiros de cafe de 

Sao Paulo —, teve de- esperar pela posse 

do mineiro Afonso Pena para uma partici- 

pagao mais decisiva do Governo Federal 

no negocio. 

O Convenio, tecnica e praticamente, 

(12) SALES, Francisco Antonio de. Mensagem 
1906, p. 15. 

(13) Idem, ibidem, p. 10-15. 
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foi um exito, embora nao alcanpasse to- 

dos os resultados. Sem ele tudo seria bas- 

tante pior. Feito por uma classe e em 

nome de uma classe, c9mprometeu toda a 

Napao, realizando o que o historiador e 

economista Celso Furtado sintetizou mui- 

to bem na formula "privatizapao dos lu- 

cros e socializapao dos prejufzos": "como 

as importapoes eram pagas pela coletivi- 

dade em seu conjunto, os empresarios ex- 

portadores estavam na realidade logrando 

socializar as perdas que os mecanismos 

economicos tendiam a concentrar em seus 
lucros"^^) Ao que parece, a formula e 

aplicavel com mais justeza a outras valori- 

zapoes que nao a de 1906 — a segunda e 

a terceira, de 1917 e 1922, nas quais o 

governo de Minas nao teve qualquer parti- 

cipapao. 

Ante a possi'vel crise por excesso de 

producao, para garantir o mercado e o 

prepo, muitas solupoes foram suscitadas. 

Ganhou corpo a que se traduziu no cha- 

mado "Convenio de Taubate", iniciativa 

dos estados produtores; os governos de 

Sao Paulo, Rio de Janeiro e Minas toma- 

ram medidas de grande alcance, pela omis- 

sao do Governo Federal, chefiado pelo 

paulista Rodrigues Alves. Os presidentes 

de estado Jorge Tibiripa, de Sao Paulo, 

Francisco Sales, de Minas e Nilo Pepanha, 

do Rio, chegaram facilmente a um acor- 

do. Destaque-se no ato a primeira inter- 

venpao importante do setor publico na 

vida economica, escandalo para a epoca, 

ainda presa ao liberalismo, sem admitir 

favores a atuapao do Estado na economia, 

pois esta deve obedecer ao livre jogo do 

laissez-faire. Se Rodrigues Alves, ja no 

fim de mandate, nao o aprovou, o suces- 

sor Afonso Pena aprovou-o com entusias- 

mo, de modo que o oficialismo federal o 

encampou. A realizapao do estabelecido 

em Taubate implicava grandes providen- 

cias, com emprestimos externos de ban- 

queiros poderosos e ate uma reorientacao 

da poh'tica economica e financeira do 

(14) FURTADO, Celso. Forma9ao Econdmica 
do Brasil, p. 196. 

Pai's. 0 Convenio foi provocado por uma 

serie de cartas entre os presidentes de 

Minas e Sao Paulo, sobre as dificuldades 

do momentoHB). 

0 ato de 26 de fevereiro, em Taubate, 

em 15 artigos, foi aprovado em Minas 

pela Lei 424, de 16 de agosto de 1906. A 

lei, no art. 2.°, criava "a taxa correspon- 

dente a tres francos-ouro sobre cada saca 

de sessenta quilos de cafe que for expor- 

tada"; no art. 3.° o Poder Executive e 

"autorizado a contrair no pai's ou no es- 

trangeiro um emprestimo ate o maximo 

de 15 milhoes de libras esterlinas com a 

responsabilidade solidaria dos outros esta- 
dos interessados e contratantes". O acor- 

do foi complementado com negociapoes 

entre as partes realizadas em Belo Hori- 

zonte, resultando em aditamento e modi- 

ficapao do convenio, em 4 de julho de 

1906. A defesa de tudo que e acordado e 

feita em longo artigo de J.A. Rodrigues 
CaldasHe). Sabe-se que o assunto deu 

muito o que falar, com aprovapoes e desa- 

provapoes. Coube o principal encargo ao 

Estado de Sao Paulo, maior beneficiario; 

no fim, o Governo Federal, que nao o 

olhava favoravelmente, teve de encampa- 

lo, pelo vulto das operapoes financeiras. A 

participapao ativa de Minas e do Rio foi 

pequena, quase nula. O Convenio foi um 

dos momentos da historia economica, fi- 

nanceira e poh'tica do Brasil. Para realiza- 

lo, fez-se a Caixa de Conversao, em 6 de 

dezembro de 1906, provocadora infinda- 

vel de polemicas, pois fora o centre da 

vida financeira nacional. 

A colaboracao mineira no pagamento 

do emprestimo externo, previsto no art. 

3.° da Lei 424, ja referida, nao se fez, 

embora a lei fosse expressa nesse sentido, 

conforme o § 2.° do art. 2.°, sobre o 

destine da sobretaxa criada: "o produto 

(15) Minas Gerais. 19-20 fev. 1906. 

(16) CALDAS, J. A. Rodrigues. O Convenio 
de Taubate em face dos Interesses de 
Minas. Minas Gerais, 22 jul. 1906, p. 2-3. 
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desta taxa sera exclusivamente destinado a 

valorizagao do cafe e ao servigo de opera 

goes de credito a ela aplicados, e sua 

arrecadagao so comegara quando entrar 

em vigor o piano do Convenio". Foi a 

seguinte a renda arrecadada proveniente 

da sobretaxa de 3 francos-ouro, como se 

ve em um artigo de Aristoteles Alvim: 

TABELA 1<17) 

Ano Arrecadagao 1 Ano Arrecadagao 

1907 5.159:397 $677 1917 4.907:531 $250 

1908 4.478:710$789 1918 4.248:059$115 

1909 4.042:780$306 1919 4.338534$210 

1910 4.154:772$211 1920 3.341 ;335$039 

1911 2.926;480$135 1921 6.381 ;689$162 

1912 3.577:602$007 1922 5.602970$776 

1913 3.997:436$960 1923 5.1 53:91 5$334 

1914 2.299:597$732 1924 6.601 S84$890 

1915 8.553:474$783 1925 4.904:390$947 

1916 3.893:863$750 1926 9.675:610$710 

Percebem-se as razoes para a variagao 

das somas arrecadadas, pois a exportagao 

mineira, em linhas gerais, se era crescente, 

tinha variagoes ocasionais, como se perce- 

be por um quadro com os valores do cafe 

exportado, que apresenta as quantidades 

em arrobas, o valor oficial e o imposto 

pago, ao lado dos va lores da exportagao 

geral e do imposto pago. Para exemplo, 

citem-se afguns numeros da minuciosa ta- 

bela seguinte (tabela 2). 

O certo e que a sobretaxa, que devia 

ser paga pelo exportador e nao pelo pro- 

dutor, acabou sendo paga, na verdade, por 

este. Em artigo sobre o cafe em Minas, 

escrito em 29 de outubro de 1927, Jose 

Mariano Pinto Monteiro considerava que o 

Convenio de Taubate malograra, o que 

devia implicar a sobretaxa estabelecida 

por ele: "mas como os nossos governos 

nao usam abolir tributagoes, ainda que 
desaparega a causa para que foram cria- 

das, continuou o governo a cobrar a so- 

bretaxa como imposto adicional ao de ex- 

portagao". Os produtores reclamavam, 

sem exito. E a arrecadagao, que tinha 

(17) ALVIM, Aristoteles. Confrontos e Dedu- 
goes. p. 87. 

carater excepcional, foi convertida em 

renda ordinaria do estado. Em 1916 os 

produtores fizeram reuniao em Cataguases 

para reclamar medidas de favor. Pedia-se 

a\ a eliminagao do tribute. Segundo o 

articulista, "a sobretaxa havia sido dada 

em garantia de um emprestimo externo". 

Redobrava-se a queixa de que ela devia 

ser cobrada pelo exportador para o estran- 

geiro, segundo a lei que a estabeleceu, 

mas por ato da Secretaria das Finangas 

passara a ser paga com o imposto ad valo- 

rem no ato de ser o cafe retirado da 

estagao, o que significava seu pagamento 

pelo fazendeiro. Demais, nao era cobrada 

pelo cambio do dia, mas pelo prego mi'ni- 

mo de 500 reis por franco. Assim, o paga- 

mento era bem maior do que o devido. A 

estranha interpretagao acabava de ser ex- 

tinta pelo presidente Antonio Carlos; con- 

tinuava a ser cobrada, porem, a sobretaxa 

de modo mais expoliativo na praga do 

Rio de Janeiro que na praga de San- 
tos^8).j 0 certo e que no orgamento de 

1930 ela continuava a figurar, quando a 

situagao que a criara ja era bem outra. 

Tem-se af que a receita a ser arrecadada 

(18) MONTEIRO, Jos6 Mariano Pinto. A 
Questao do Cafe em Minas, p. 9. 
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TABELA 2(19) 

Exerci'cio 
Caf6 exportado 

Quantidades Valor Oficial Imposto Pago 
, (Arrobas) (R6is) (R6is) 

1907 13.311.749 64.251 ;413$780 10.850:844$518 

1908 9.890.447 51.921 SI 8$ 150 8.892;228$831 

1909 11.114.991 70.213:444$000 9.971:177$306 

1910 , 7.966.719 60.019;516$000 10.806 ;607$211 

1911 6.816.612 78.211:884$000 8.854 577$ 135 

1912 8.875.117 111.826:475$000 13.053 ;443$007 

1913 10.111.675 103.139.080 $000 12.409:633$9 60 

1914 8.876.267 68.240:699 $000 8.680:798$732 

1915 14.702.162 105.805:563$000 18.444 ;875$783 

1916 9.381.062 90.058:197 $000 11.597:318 $750 

1917 9.373.066 84.354:593$000 11.539:497 $2 50 

1918 8.312.985 76.088 023$000 11.336:849$ 115 

1919 10.262.653 189.807:759 $837 16.378:203$387 

1920 11.070.151 166.218:318$266 15.263968$718 

1921 14.599.611 240.893:508$000 24.343:193$078 

1922 11.993.167 269.816;254$500 23.227:749$505 
1923 11.038.351 339.429:377 $300 26.213;467$280 

1924 13:896.212 508.602:447 $000 41.625:887$890 

1925 11.422.434 565.405:512$900 51.516:847$776 

1926 12.111.410 441.279:211 $205 56.495:418$854 

com a sobretaxa do cafe era de 

4.320.000$000, enquanto a importacao 

ad valorem era de 50.400:000$000 (Lei 

1.231,de 22 de outubro de 1930, com o 

orgamento para o exerci'cio de 1931). 

Ainda o Cafe 

Outras leis protegeram a produgao. A 

Lei 454, de 6 de setembro de 1907, isen 

tou de imposto as passagens em estradas 

de ferro para a produgao que se destinava 

as exposigoes e dava premios as coopera- 

tivas que se formassem para propaganda 

do cafe no estrangeiro. A Lei 616, de 18 

de setembro de 1913, autorizou o gover- 

no a contratar com quern maiores vanta- 

gens oferecesse o estabelecimento de ar- 

mazens gerais na praga do Rio de Janeiro 

e nas margens das estradas de ferro e 

(19) ALVIM, Aristoteles. Confrontos e Dedu 
goes. p. 82-3. 

autorizou-o tambem a modificar o sistema 

de arrecadagao do imposto de exportagao 

do cafe. O Decreto 4.244, ;de 2 de setem- 

bro de 1914, aprovou o contrato celebra- 

do entre os Estados de Minas e Sao Paulo 

para a cobranga dos impostos sobre os 

cafes de produgao paulista que passassem 

para Minas Gerais. Acordo entre a Socie- 

dade Promotora da Defesa do Cafe e o 

Estado de Minas foi aprovado pelo Decre- 

to 5.180, de 15 de maio de 1919. Adita- 

mento aos acordos entre Minas e Sao Pau- 

lo para transito e cobranga de impostos 

foi aprovado pelo Decreto 6.271, de 22 de 

margo de 1923. Lei 887, de 19 de agosto 

de 1925, criou o adicional de 1 $000 ouro 

por saca de cafe de produgao mineira ex- 

portada pelo estado. Decreto 6.954,ide 24 

de agosto de 1925, aprovou as instrugoes 

para o servigo de Inspetoria de Exporta- 

gao do Cafe, enquanto o Decreto 7.049, 

de 3 de dezembro de 1925, aprovou o 

convenio com o Estado de Sao Paulo para 
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a defesa do genero. Se o problema era 

organizar do melhor modo a exportagao, 

o Decreto 7.611, de 30 de abril de 1927. 

aprovou o regulamento para o Servigo de 

Exportagao e Defesa do Cafe, o qual era 

organizado pelo Decreto 9.028, de 15 de 
abril de 1929. 0 Decreto 8.740,Ide 1.° de 

setembro de 1928, criou, provisoriamente, 

o Servigo de Defesa dos Cafezais e abriu 

um credito de duzentos contos de reis 

para o custeio das despesas respectivas. 

Cogitava-se de exportapao e tribute, pou- 

co das condigoes de cultivo e prepare. 

Como a tecnica era ainda rudimentar, 

lembre-se que so em 1930 o Decreto 

9.537,de 23 de abril, concedeu favores as 

tres primeiras usinas de beneficiamento, 

torrefagao e moagem que se montassem 

no estado. 

O cafe nao tinha em Minas a importan- 

cia que teve em Sao Paulo. No imperio, 

expandiu-se na Zona da Mata, na fronteira 

com o Rio de Janeiro, seguindo o curso 

do rio Parafba. Seu transporte para expor- 

tapao, por tropas de mulas, era diffcil, 

caro e temerario; ja no fim da Monarquia 

chegou a estrada de ferro, exatamente nos 

munici'pios cafeeiros da Mata; em 1875 

estava em Juiz de Fora. 0 tragado das 

ferrovias Pedro II e Leopoldina — como 

de outras obedeceu a interesses cafeeiros. 

A exportagao era crescente. O cultivo da 

planta e o prepare do produto explicavam 

a quantidade de escravos af, ma is que em 

qualquer outra area mineira. Ele foi res- 

ponsavel pela fragmentagao da proprieda- 

de da terra, trabalhada pelo escravo ou 
pelo.sistema de meagao. A importancia do 

genero nas duas provmcias foi quase equi- 

valente ate os anos oitenta, quando Sao 

Paulo comega a disparada, distanciando-se 

cada vez ma is de Minas. Sao Paulo foi 

monocultor, enquanto a Provmcia e o Es- 

tado do centre davam muita atengao as 

culturas de subsistencia, como o arroz, 

feijao, milho, fumo e algodao. Tambem 

estes foram exportados, em comercio com 

os vizinhos. Apesar de tudo, a area central 

teve de importar generos agn'colas, para 

escandalo de autoridades do Executivo e 

do Legislative, que sempre denunciaram e 

censuraram o fato. 

As Cooperativas Agn'colas 

Com vistas ao cafe, desenvolveu-se a 

pratica de cooperativas agn'colas, logo 

apos o Convenio de Taubate. Ja no Con- 

gresso Industrial e Agncola se falara no 

assunto. Houve um surto de ideias coope- 

rativistas, traduzido na criagao dessas ins- 

tituigoes. O inspirador foi Joao Pinheiro, 

que a elas se referiu pela primeira vez, 

segundo parece, em memoria apresentada 

a Comissao Fundamental do referido Con- 

gresso, em 1903, como se le em seu resu- 

me em jornal: "Aconselha nos munici'pios 

do campo a criagao de pequenas socieda- 

des agn'colas cooperativas, que muito de- 

vem influir no exito da reorganizagao eco 

nomica do Estado. Pede medidas de forga 

eficazes) para determinarem estas cria 

goes. . .", como premios de 10 contos de 

reis cada um para as primeiras sociedades 

que se instalarem"^0). Q Governo Fede- 

ral tratou do assunto no Decreto 979, de 

6 de janeiro de 1903. O Decreto 1.637, de 

5 de janeiro de 1907, criou sindicatos 

profissionais e cooperativas agn'colas. No 

mesmo ano foram criadas as primeiras, em 

Cataguases. A Lei mineira de n.0 454, de 

6 setembro de 1907, fez referencias a elas 

no art. 4.°: "as cooperativas agn'colas de 
responsabilidade ilimitada que se forma 

rem nos munici'pios para a propaganda do 

cafe no estrangeiro serao concedidos os 

seguintes favores". E enumeram-se pre- 

mios em dinheiro e subvengdes anuais, 

alem de isengao de impostos estaduais. O 

convenio de 1906 estabelecia a cobranga 

de sobretaxa de tres francos por saca de 

cafe exportado, como se lembrou antes. 

Pois bem, na referida Lei 454, art. 7.°. 

fala-se que "a despesa com os servigos 

criados por esta lei sera feita com o pro- 

duto da sobretaxa de tres francos de ca- 

fe. . E o pensamento de Joao Pinheiro 

(20) Resumo das medidas propostas pelo Dr. 
Joao Pinheiro em sua membria. In; Minas 
Gerais, 19 abr. 1903, p. 3. 
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na Mensagem de 1908". Tendo o Governo 

de Minas, dada a situagao do problema, 

de cobrar a sobretaxa, afirmou. desde o 

princfpio, que a faria reverter inteira aos 

produtores, afirmapao que ainda mantem 
integral(21). 

0 destino da sobretaxa vinha a ser ali- 

mentar as cooperativas agn'colas, contri- 

buir para a propaganda do cafe e fazer 

armazeps para o seu deposito, sem contri- 

buir para os emprestimos no Exterior, pa- 

ra financiamento da produpao, embora a 

Lei 424, de 16 de agosto de 1906 — 

aprovando o Convenio de Taubate — se 

referisse a esse aspecto (§ 2.° do art. 2.o). 

As cooperativas foram regulamentadas pe- 

lo Decreto n.0 2.180, de 4 de Janeiro de 

1908, que aprovou o regulamento da Lei 

454, de 6 de setembro de 1907, ja referi- 

da. O regulamento e longo e minucioso, 

estendendo-se por 28 artigos. Seria altera- 

do pelo Decreto 3.252, de 1.° de julho de 

1911, que aprovou o regulamento que 

reorganizava o servigo de constituipao das 

cooperativas agn'colas e determinava quais 

os favores que Ihes podiam ser concedi- 

dos. 

No novo regulamento cogitou-se de ou- 
tras cooperativas que nao so as de cafe, 

tratando das de laticinios, algodao, fumo 

e cooperativas diversas, como as da man 

dioca, do polvilho, do arroz, do vinho e 

da banha, conforme o minucioso art. 18. 

As cooperativas, sobretudo de cafe, conta- 

vam com apoio do governo, atraves de 

premios, fornecimento de armazens e ou- 

tras vantagens. Na maquina administrativa 

do Estado havia a Diretoria do Comercio 

e Exporta<pao Economica, da qual fazia 

parte a Secgao de Cafe; as cooperativas 

deviam incumbir-se da exportapao do arti- 

go, vende-lo torrado no Pai's e no Exterior 

e fiscalizar falsificapoes e sucedaneos. Co- 

mo eram de responsabilidade solidaria e 

ilimitada dos socios, af estava a origem de 

uma desvantagem, pois afastavam do coo- 

perativismo os homens de fortuna, unindo 

(21) PINHEIRO, Joao. Mensagem 1908, p. 9. 

sobretudo os produtores medios ou fra- 

cos. Empolgado com o assunto, A. Teixei- 

ra Duarte escrevia em 1912 o livro de 

propaganda chamado Catecismo da Coo- 

peraqao ( o cooperativismo em Minas Ge- 

rais, 1908-1911). Defendia a causa e dava 

ligeiro historico de seu desenvolvimento 

no estado, apontando as muitas existentes 

e outras tantas em formapao, ao mesmo 

tempo que informava "as cooperativas fo- 

ram sendo criadas, com manifesta timidez 

de parte dos fazendeiros, que viram na 

responsabilidade solidaria e ilimitada um 

espantalho e os fazia recuar diante de 

onus futures e complicapoes prejudiciah's- 
simas"(22). a contar de 1914 comegou o 

declmio de experiencia. O estado chegou 

a contar com 56 sociedades cooperativas, 

distribufdas por 50 munici'pios(23). a 

mesma fonte da noti'cia mostra como era 

grande o movimento das associagoes ainda 

em 1912 e 1913, quando exportaram 

249.836 sacas, de 18 cooperativas, e 

304.759 sacas, em numero mais alto de coo- 

perativas. Juiz de Fora tinha indisputado 

primeiro lugar, seguido por Ponte Nova, 

Oliveira, Carangola e outras(24). 

Identicas informagoes aparecem em ou- 

tro estudo, publicado em 1929: "em 

1908, como dissemos no im'cio destas li- 

nhas, o ilustre estadista Joao Pinheiro ten- 

tou implantar e divulgar o cooperativismo 

em Minas. Cresceu e se desenvolveu ate o 

ano de 1914, mas dai' em diante comega a 

declinar, ate que desapareceu por comple- 

to". Para Jose Gongalves, o exito das coo- 

perativas foi devido a ajuda do governo. 

Quando este faltou, elas acabaram. Lem- 

brou ainda que "o sistema escolhido foi o 

das sociedades sem capital, de responsabi 

lidade solidaria e ilimitada, sistema Raif- 

feisen. Tais cooperativas, por esse motive. 

(22) DUARTE, A. Teixeira. Catecismo da 
Coopera^ao, p. 107. 

(23) ALVIM, Socrates. Projegao Economica e 
Social da Lavoura Cafeeira em Minas, p 
70-71 

(24) Idem, ibidem. 
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nao podiam desde logo gozar de credito 

perante os estabelecimentos bancarios 

existentes. 0 estado, para remediar o 

mal, converteu-se em banqueiro das socie- 

dades organizadas. Mas, como nao tinha 

verbas nosi orgamentos para esse fim, o 

dinheiro nem sempre era fornecido a tem- 

po, ou entao nao o era em quantidade 

suficiente. Alem disso, sendo credor o te- 

souro estadual, as cooperativas se descui- 

davam do pagamento, a espera de favores, 

tanto mais quando alegavam direito a re- 

versao da sobretaxa de cafe". O autor 

citou como exemplar a cooperativa de 

Ponte Nova. E pediu que o estado tivesse 

um banco central, pois de nada adiantaria 

um banco de credito real, movel ou imo- 
vel(25). Como se percebe, o arrecadado 

com a sobretaxa foi gasto com essa expe- 

riencia, nao com a amortizapao dos credi- 

tos obtidos no Exterior, como determina- 

va o combinado em Taubate. E que Minas 

nao participara do pagamento dos empres- 

timos feitos para execugao do Convenio, 

como se lembrou aqui no lugar proprio. 

Como o obtido com o tribute continuava, 

o estado consumia o recurso em outros 

fins, como fez, sobretudo quando as coo- 

perativas ja nao existiam. 

So por pequeno tempo essas iniciativas 

tomaram a atengao do governo. Lembrou- 

se a referencia a elas, como Joao Pinheiro 

em 1908. Acrescente-se que em sua Men- 

sagem, alem de falar do destino que se 

devia dar a cobranpa da sobretaxa, fazen- 

do-a voltar ao produtor (sem contribuir 

para o pagamento dos emprestimos feitos 

para-a consecugao do Convenio), o presi- 

dente assinalou medidas tomadas para 

aproveitamento do produto: entre outras, 

maquinas para cooperativas organizadas 

em Cataguases, Rio Branco, Sao Joao Ne- 

pomuceno, Sao Paulo de Muriae, Ponte 

Nova e Carangola; o aluguel de armazens 

no Rio, Santos, Bruges e Napoles; a ma- 

nutengao pelo estado de do is representan- 

(25) GONQALVES, Jos(§. O Credito Agn'cola 
em Minas, p. 9. 

tes na Europa, um em Santos e outro no 
Rio(26). No ano seguinte, Venceslau Bras 

informou: "pode-se afirmar hoje que, a 

excepao de um ou outro, os principais 

munici'pios da Zona da Mata possuem 

cooperativas e no sul e oeste de Minas ja 

se vai iniciando a organizapao de identicas 

associagoes. Ate fins de margo, cerca de 

dezoito munici'pios dos de maior produ- 

gao possui'am ja as suas cooperativas per- 

feitamente organizadas"(27). Agora em 

1910: "pode-se afirmar que, a excegao de 

poucos munici'pios, todos os demais da 

zona cafeeira possuem hoje as suas coope- 

rativas regularmente organizadas, cujo nu- 

mero se eleva a 53, sendo 23 municipais e 

30 distritais'^28). 

Julio Bueno Brandao acrescenta: "Inau- 

gurado em nosSo Estado em 1908 (. . .), o 

sistema do cooperativismo agn'cola tern 

prosperado, malgrado a descrenga, a timi- 

dez e a desconfianga da classe dos agricul- 

tores que, entre nos, tern sido sempre 

desunidos, abandonando, disperses, ele- 

mentos, ideias e concursos que deviam 

andar constantemente coesos e congrega- 

dos. Atingem as cooperativas agn'colas a 

32, legalmente constitui'das, tendo sido 

durante o ano de 1911 criadas mais as 

seguintes; uma de fumo, em Patroci'nio de 

Guanhaes, tres de latici'nios, sendo nos 

munici'pios de Perdoes, Oliveira e Belo 

Horizonte e outra de cafe em Santa Luzia 

do Carangola. Estao em vias de organiza- 

gao mais algumas em diferentes munici'- 

pios do Estado"(29); 0 presidente infor- 

mou, ainda em 1912, sobre a realizagao 

em novembro do ano anterior, na Capital, 

do primeiro Congresso dos presidentes das 

(26) PINHEIRO, Joao. Mensagem 1908, p. 11. 

(27) BRAS, Venceslau. Mensagem 1909, p. 9. 

(28) BRAS, Venceslau. Mensagem 1910, p. 
17. 

(29) BRANDAO, Julio Bueno. Mensagem 
1912, p. 65. 
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Cooperativas Agn'colas, com boa repercus- 

sao no estado e fora(30). 

Em 1915 informou-se sobre a criagao 

de 3 outras, no ano interior: Manhuagu, 

Oliveira (a Pastoril Oeste de Minas) e Pas- 

ses (a Pastoril Sul-Mineira), elevando-se a 

40 o numero de associapoes existentes (re- 

pare-se que nao sao mais apenas de cafe, 

mas com alguma diversificaipao) — "umas 

em pleno funcionamento legal e outras 

com certas irregularidades de organiza- 

(pao"(31). 

Ao que parece, a experiencia foi de 

pequeno alcance. E o que se deduz das 

palavras de Julio Bueno Brandao, mesmo 

pretendendo o elogio delas: "apos pouco 

mais de seis anos de inaugurapao das coo- 

perativas agn'colas mineiras e seu funcio- 

namento, ja se pode lanpar o olhar para 

esse passado, embora curto, e apreciar, 

desprevenidamente, o que de fecundo e 

positive hao produzido os servicos efetua- 

dos. 0 povo mineiro vai ja compreenden- 

do o grande alcance da cooperapao de 

classes, e, em todas as zonas do estado, 

vemos organizarem-se sociedades coopera- 

tivistas, o que bem demonstra que a ini- 

ciativa particular, para esse auspicioso 

acontecimento, despertou sadia e promis- 

sora. (. . .) No entanto, e bom que fique 

bastante claro, o numero de cooperativas 

agn'colas nao tern aumentado num cres- 

cendo que se faga admirar, porem, em 

compensagao governo e povo vem conse- 

guindo que o funcionamento das que exis- 

tem seja cada vez mais regular e legal, 

ativo e prospero, servindo de paradigma as 

que se fundarem de agora em diante". E 

da noti'cia da criagao de mais cinco em 
1913(32). 

Pelo movimento de negocios que elas 

(30) BRANDAO, Julio Bueno. Mensagem 
1912, p. 67. 

(31) MORE IRA, Delfim. Mensagem 1915, p. 
113. 

(32) BRANDAO, Julio Bueno. Mensagem 
1914, p. 91-92. 

fizeram e foi noticiado e visi'vel seu 

pequeno alcance. A impressao confirmou- 

-se plenamente em 1917, quando Delfim 

Moreira disse que nada havia para consig- 

nar sobre o assunto. Assinalou que "ape- 

nas a cooperativa de Ponte Nova, e isso 

mesmo ja este ano, resolveu em Assem- 

bleia Geral, de 25 de fevereiro, iniciar a 

sua liquidagao, tendo feito ao Governo 

uma comunicagao nesse sentido". Ora, co- 

mo se lembrou antes, a de Ponte Nova era 

vista como exemplar. Adiantou mais o 

presidente: "as demais continuam a fun- 

cionar, em geral com pouca regularidade". 

O governo foi forgado a retirar os benefi- 

cios concedidos a varias associagoes, pois 

nao atuavam como deviam. Informou ain 

da: "por termo de 23 de outubro do ano 

passado foi rescindido o contrato celebra- 

do entre o Governo e a Uniao Central das 

Cooperativas Agn'colas de Minas, em 29 

de agosto de 1914, desistindo esta de 

quaisquer favores, auxi'lios e subvengoes 

por parte do estado e dando plena e geral 

quitagao das obrigagoes ou responsabilida- 

des assumidas pelo Governo naquele con- 
trato"(33). Era o fim de iniciativa da epo- 

ca de Joao Pinheiro, nascida com muitas 

esperangas, mas que de fato nao langara 

raiz expressiva. Nos anos seguintes aos de 

Delfim Moreira nem foram referidas nos 

documentos presidenciais, mas so nos rela- 

tbrios dos secretarios da agricultura, com- 

provando a morte lenta da ideia que em 

certo momento parecera fecunda. 

Policultura e Depoimentos de 

Autoridades 

lmpunha-se a policultura. Minas, apesar 

de ser o segundo produtor do Brasil, vi- 

nha muitodistantede Sao Paulo, o primeiro 

Quase sempre as quantidades paulistas 

eram bem superiores a mineira: nem nos 

melhores anos esta se aproximou do vulto 

da cafeicultura paulista. Com os olhos no 

artigo basico, sacrificou-se o resto, e o 

estado teve de importar generos de sub- 

OS) MOREIRA, Delfim. Mensagem 1917, p. 
93-94. 
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sistencia, de que fora grande fornecedor. 

Continuou a cultivar com exito milho, 

algodao, e, em menor escala, todos os 

outros artigos, notadamente os de subsis- 

tencia. Entre outros generos, mereceram 

atengao os cultivos de amoreira, base da 

sericicultura, ou os das vinhas, base da vini- 

cultura, que nunca chegaram a m'veis 

apreciaveis. 

A predominancia do interesse pelo cafe 

era de molde a afetar a coesao do estado: 

seu amplo territorio apresentava zonas di- 

versas e o cafe contava mesmo so no Sul e 

na Mata. Havia zonas que mat o conhe- 

ciam, o que desequilibrava a politica, por 

atengoes hipertrofiadas as areas mais ricas, 

agravando a ja seria pobreza de outras. 

Verificou-se no estado o mesmo que no 

Pafs, pela proeminencia de urn genero: se 

ele era um dos fatores de relativa susten 

tapao da economia, muito da legislagao 

era feito em vista de suas peculiaridades, 

fundamentando medidas que afetavam o 

estado ou o Pai's todo, enquanto varias 

unidades nada tinham com a sua produ- 

gao. Pelas oscilagoes do cambio e por fa- 

vorecimento ao cafe pagavam todas as 

unidades, quando algumas nao tinham na- 

da a ver com ele. Quanto a Minas, a 

tabela seguinte, referente a 31 de dezem- 

bro de 1927, o comprova; 

TABELA 3 

Area (ha) Cafeeiros existeotes Prod, (sacos) 

Zona 
Em 

Matas 
Em cafe- 

zais 
Em 

Produgao 
Nouos Total M6dia 

anual 

Leste 
Sul 
Oeste 
Triangulo 
Norte 

7.057,500 
1.014.120 
1.316.300 
1.251.000 
3.711.000 

457,391 
257.505 
48.982 
18.773 

944 

318.678.000 
177.399.000 
32.879.500 
11.536.000 

630.500 

24.455.000 
15.613.500 
4.477.500 
2.539.000 

76.500 

343.133.000 
193.012.500 
37.357.000 
14.075.000 

707.000 

2,437.680 
1.424.550 

260.510 
106.030 

4.270 

Total 14.319.920 783.595 541.123.000 47.161.500 588.284.500 4.233.040 

(O zoneamento nao e muito razoavei, pois 

inclui sob o ti'tulo Leste a Zona da Mata. 

Apresentando a produgao por munici'pios, 

conta na zona Leste com 71 munici'pios; 

Sul, 64; Oeste, 48; Triangulo, 19; Norte, 

12, perfazendo o total de 214 munici'pios. 

Transcrevemos apenas os totais por zonas, 

para nao prolongar demais a citapao)(34). 

A necessidade da policultura foi sem- 

pre reconhecida por todos, embora nao se 

tomassem as devidas medidas para sua im- 

plantagao. Ja na Mensagem de 1894, o 

presidente Afonso Pena fa lava na "incon- 

veniencia da riqueza publica e particular 

de um so ramo", reconhecimento que leva- 

(34) ALVIM, Socrates, et alii. O Meio Agn'co- 
la e as Reservas de Terras Cafeeiras, p. 
154-61. 

256 

va o governo a "distribuir tambem milha- 

res de mudas de videiras americanas"<35). 

No ano seguinte, Bias Fortes insistiu no 

problema: "a lavoura, como que vendo no 

alto prepo do cafe a realizagao de seus 

desejos e esperangas, tem-se dedicado qua- 

se que exclusivamente a este genero de 

cultura, sem se preocupar com a de ce- 

reais nem mesmo como accessorio. Dai' 

resulta, em parte, o exagerado prego dos 

generos alimenti'cios". Chamou a atengao 

para "o exodo de trabalhadores que, em 

busca de salaries mais remuneradores, pro- 
curam a zona cafeeira", afirmando que 

"nesse Estado so ha a grande e pequena 

lavoura, limitando-se aquela ao plantio do 

cafe e da cana-de-agucar, e esta ao de 

cereais. A esta cultura dedicam-se em ge- 

(35) PENA, Afonso. Mensagem 1894, p. 29. 
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ral os lavradores de menores recursos, de 

modo que a produpao e muito peqtrena e 

mais que insuficiente para as necessidades 

da populagao, que se ve obrigada a recor- 
rer aos mercados estrangeiros para obter 

os principals generos de consumo". 0 pre- 

sidente censura a importa^ao de arroz, 

came seca e milho (Rio da Prata), hem 

como de banha e toucinho americano, ar- 

tigos de facil produgao em Minas. Prega a 

necessidade de ensino pratico da ativi- 
dade(36). 

O governo tinha compromisso com o 

Banco do Credito Real de Minas Gerais 

para auxi'lio a lavoura e industria, com a 

garantia de juros de 7% (Dec. 1.105 e Lei 

212, de 1907), mas era "insignificante a 

procura de letras hipotecarias, pouco mo- 

vimento" — queixava-se Silviano Brandao 

em 1899(37). a autoridade mostrava a 

grande distribuipao de sementes de trigo, 

centeio, linho, canhamo, manipoba, depois 

tambem de soja e feijao da China. Costa 

Sena tra?ou quadro pouco favoravel, mos 

trando o pouco feito na "industria agn'co- 

la": o Institute agncola, bem como os 

campos praticos, foram suprimidos pela 

forga das circunstancias, so ficando o de 

Cachoeira do Campo. O uso de instru- 

mentos aratorios era pouco conhecido, 

continuando "o barbaro sistema de lan<par- 

se fogo a preciosas matas, derribadas para 

o plantio de cereais.Urge melhorar as con- 

digdes de agricultura, nao so por ela, co- 

mo tambem pela industria metalurgica. E 

certo que os minerios de ferro, de qualida 

de excelente, formam em Minas verdadei- 

ras montanhas, faltando porem combus- 

tfvel, em muitos pontos, por terem sido 

destrui'das as matas vizinhas"(38). Costa 

Sena, competente e com alto sentido eco- 

logico, mostrava como estava sendo altera- 

do o regime das aguas dos rios: apontava 

(36) FORTES, Bias. Mensagem 1895, p 
18-21. 

(37) BRANDAO, Silviano. Mensagem 1899, p. 
60-61 

(38) SENA, Costa. Mensagem 1902, p. 31. 

no comego do seculo a incuria na explora- 

gao dos bens naturais, com serios riscos 

para o future. 0 tempo incumbir-se-ia de 

Ihe dar razao, como se sabe hoje na meta- 

de dos anos oitenta. 

Francisco Sales em 1904 informou so- 

bre a aquisigao na Europa de instru- 

mentos agncolas, a serem cedidos pelo 

custo, bem como sobre a distribuigao gra- 

tuita de bacelos de videiras e sementes do 

melhor algodoeiro(39). Joao Pinheiro lem- 

brou como a cultura dos cereais, antes 

comum, estava sendo prejudicada pela 

competigao do artigo estrangeiro. E pre- 

gou o protecionismo, como fizera no Con- 

gresso de 1903. Cita agora a opiniao do 

proprio D. Pedro II, que do exi'lio escre- 

via ao amigo Afonso Celso: "Ja nao estou 

tao livre-cambista como dantes; a tenden 
cia da epoca manifesta-se visivelmente 

protecionista. Nao ha remedio senao aten- 

de-la"(40). Alias, D. Pedro II ja nao era 

livre-cambista antes, como se ve pela leitu- 

ra de seu Diario de 1862, que Joao Pi- 

nheiro nao pode conhecer, pois so foi 

publicado recentemente(41). 

Julio Bueno Brandao preocupou-se 

com a cultura e o prepare do fumo, en- 

viando um funcionario a Bahia para estu- 

do do assunto. Este trouxe dois praticos, 

incumbidos de ensino das melhores tecni- 
cas no sul do estado(42). A providencia 

teve exito. Delfim Moreira voltou-se para 

ensino, parecedo-lhe bom o ambulante, 

pela divulgagao de metodos, como escre- 

veu em 1915; dedicou-se tambem a esco- 

las e campos de demonstragao, a aprendi- 

zados oficiais. Interessou-se pela distribui- 

gao de sementes e venda de maquinas, de 

que a Secretaria da Agricultura tinha sem- 

(39) SALES, Francisco. Mensagem 1904, p. 
65. 

(40) PINHEIRO, Joao. Mensagem 1907, p. 15. 

(41) D. PEDRO II. Diario de 1862. 

(42) BRANDAO, Julio Bueno. Mensagem 
1911, p. 27. 
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pre estoque. Era amplo o movimento de 

aquisipao pelos interessados. Incentivou 

os produtores com premios(43). 

Artur Bernardes enalteceu a agao do 

Horto Florestal, criado em junho de 

1917, nos arredores de Belo Horizonte, 

para o fornecimento de sementes e mu- 

das. Preocupou-se com as florestas, por 

causa "da exploragao vampi'rica das ma- 

tas". Condenou as queimadas, tao comuns 

e nefastas. As fornalhas das estradas de 

ferro e os fornos de fundigoes de ferro 

consumiarrr milhoes de quilos de carvao 

vegetal e toneladas de lenha, "sem falar 

no consume domestico de mais de cinco 

milhoes de habitantes". Impos campanha 

pela "conservagao das selvas e rearboriza- 

gao do Estado, ameagado de ver grandes 

porgoes de seu territorio transformadas 

em zonas descalvadas e estereis(44)". Nos 

a nos seguintes, verificou o empenho cres- 

cente com as maquinas agn'colas, compra- 

das pela Secretaria da Agricultura, as 

quais confiou as Camaras Municipals para 

aquisigao dos interessados. Tudo foi feito 

conforme a Lei 753, de 1919. Demais, ja 

havia apreciavel comercio particular, com 

lojas para venda de maquinaria agncola. 

Raul Soares denunciou o abandono de 

atividades de lavoura por atividades de 

pecuaria, pela "tendencia que se vem no- 

tando nos lavradores de algumas zonas, de 

reduzirem as areas de suas plantagoes ex- 

clusivamente as necessidades do proprio 

consumo, transformando em pastagens as 

terras restantes". Verificou "o grito de 

alarma pelo exodo dos trabalhadores ru- 

rais para outros estados, atrafdos pela es 

peranga de salaries elevados em virtude da 

alta excepcional do cafe e dos grandes 

trabalhos de desbravamento de terras vir- 

gens". Temia o despovoamento do solo e 

o abandono dos labores da terra. Falou 

(43) MOREIRA, Delfim. Mensagem 1915. p. 
132: Mensagem 1916, p. 81-84 

(44) BERNARDES, Artur. Mensagem 1920, p. 
72-73. 

depois da assistencia as culturas, como a 

do cacau, com o envio de um tecnico ao 

sul da Bahia para estudo. Incrementou a 

distribuigao de sementes, mas foi contra o 

fornecimento gratuito, "a fim de obviar 

desperdfcio inevitavel no sistema atual, e 

tender^ a desaparecer com a cobranga de 

certo prego, embora abaixo do cus- 
to"^5). Raul Soares deu uma informagao 

valiosa sobre o conhecimento da realidade 

das culturas: "Se ainda nao temos uma 

estati'stica agncola completa, por onde co- 

nhecer a extensao exata da area cultivada, 

as culturas que ocupam, o custo, o rendi- 

mento e a produgao total, conforme assi- 

nalei no relatorio do Secretario da Agri 

cultura, em 1914, ja possui'mos, contudo, 

volvidos 10 anos, estimativas muito apro- 

ximadas e que anualmente se vao aperfei- 

goando e dab ideia clara do desenvolvi- 

mendo da nossa agricultura". E importan- 

te a informagao, pois o que se sabe sobre 

a produgao agncola de Minas e muito 

pouco, como se ve por todas as tentativas 

de retrospecto. As informagdes sobre ge- 

neros agn'colas quase sempre sao referen- 

tes a exportagao, nao sobre a produgao, o 

que leva a muitos equi'vocos no forneci- 

mento de dados. Raul Soares repetiu o 

que dissera sobre o exodo dos trabalha- 

dores rurais para as cidades e para o vizi- 

nho Estado de Sao Paulo; nao obstante, a 

lavoura continua prospera^^). a autori- 

dade da outra informagao util:a Lei 753, 

de 1919, sobre maquinas agn'colas e seu 

deposito nas Camaras Municipals pratica- 

mente nao tinha execugao: so Oliveira se 

aproveitou dos benefi'cios da lei. Agora, po- 

rem, depois do Congresso das Municipalida- 

des, as Camaras acompanham de perto a 
agao da Secretaria da Agricultura "para ge- 

neralizar no Estado o emprego da cultura 

mecanica". Assim, "em 1923, 104 eram as 

Camaras que possui'am depositos de maqui- 
nas"(^). a situagao foi regularizada pela 

(45) SOARES, Raul. Mensagem 1923, p 
40-41, 65 e 110, 

(46) SOARES, Raul. Mensagem 1924, p. 49. 

(47) SOARES, Raul. Mensagem 1924, p. 111. 
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ordem posta em pratica no im'cio do go- 

vern© de Raul Scares, segundo informagao 
sua^S). 

Melo Viana pregou as vantagens da irri- 

gagao: "a irrigagao e hoje considerada o 

fundamento da agricultura cientffica, por- 

que fornece um suprimento dagua cer- 

to"<49). 

Como se ve, havia consciencia das pre- 

cariedades da lavoura e de indispensaveis 

medidas reparadoras. Daf a distribukpao de 

sementes e mudas, a venda pelo prego de 

custo de miquinas que melhorassem os 

servigos, o ensino tecnico ambulante ou 

com a criagao de escolas, fazendas-modelo 

e outras formas de divulgagao de tecnicas 

superiores, alem da criagao de premios 

para incentive. 0 problema basico da la- 

voura, que e a propriedade da terra, nun- 

ca foi sequer aflorado. Seria demais pedir 

aos poli'ticos da epoca uma reforma agra- 

ria, se ainda hoje o tema aguarda solugao 

e e mesmo evitado. Quanto se refere ao 

assunto, este e discutido, contestado e es- 

camoteado, como se sabe, com as vicissi- 

tudes do imposto territorial, apontado pe 

la historia tributaria. 

O pen'odo foi importante, pois em seu 

princi'pio era o da passagem do trabalho 

escravo para o assalariado. A rotina foi a 

norma. Continuava-se a produgao nos ve- 

Ihos moldes, com pequenas alteragoes. Em 

estados com forte contingente imigratorio 

— casos de Sao Paulo, Parana, Santa Cata- 

rina e Rio Grande do Sul — havia o exem- 

plo de praticas diversas, do estrangeiro 

que vinha e se fixava, com suas normas, 

praticas e diversificagao de produtos e 

mesmo com o relative parcelamento da 

terra, pois eles em geral se fixavam em 

areas que Ihes pertenciam, por concessao 

ou venda facilitada. Nao e o caso de Minas, 

cujos grupos imigratorios foram reduzidos 

e nao chegaram a marcar uma influencia. 

(48) SOARES, Raul. Mensagem 1924, p. 110, 

(49) VIANA, Melo. Mensagem 1925, p. 209. 

Dai' a continuidade da rotina e um proces- 

so de mudanga extremamente lento, inca- 

paz de alterar a velha fisionomia em pe- 

n'odo de quarenta anos. 

Ha nesses documentos dos presidentes 

do estado muitas referencias ao cafe. Fre- 

quentemente pedia-se a superagao da con- 

digao de verdadeira monocultura. Em 

1909, por exemplo, Venceslau Bras con- 

signou uma queda de quase 18 mil contos 

na exportagao do genero, em parte ate- 

nuada por um aumento de mais de 3 mil 

contos em outros: '.'quer isto dizer que o 

desenvolvimento economico do nosso Es 

tado se vai operand© lenta mas segura- 

mente. A pouco e pouco a monocultura a 

que se entregavam os agricultores com 

grave prejui'zo para a fazenda publica e 

particular e hoje por todos com razao 

condenada, vai cedendo campo a policul- 
tura"(50). Q cafe ainda era dominante: 

Julio Bueno Brandao lembra que "ele 

concorreu em 1910 com 38% para o valor 

total das exportagoes e com 27% para o 

total da receita estadual arrecadada"<51). 

A superagao do sistema, porem, foi corre- 

tamente consignada como vitoria: "e o 

cafe, sem duvida, o nosso grande produto 

— a grande riqueza do Estado e da Nagao; 

de ano para ano, porem, os outros ramos 

da produgao crescem de volume e de va- 

lor, denotando que vamos conseguindo a 
policultura"(52) Artur Bernardes julgava 

que o cafe tinha de ser amparado, quando 

melhorava a situagao internacional — era 

1919 —, escrevendo sem muita proceden 

cia: "julgo ocasiao propi'cia para olhar 

com mais carinho para essa mercadoria (o 

cafe), que por si tern vivido, sem o alento 

oficial prodigalizado a produgao de outros 
generos"(53). Se a cultura ja era avassala- 

(50) BRA2, Wenceslau. Mensagem 1909, p. 7. 

(51) BRANDAO, Julio Bueno. Mensagem 
1912. p. 48. 

(52) MOREIRA, Delfim. Mensagem 1916, p 
12. 

(53) BERNARDES, Artur. Mensagem 1919 p 
69. 
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dora, imagine-se o que se daria com o 

carinho especial pedido e que era dispen- 

savel. AI6m disso, e discuti'vel dizer que 

ela "por si tem vivido", pois quase perma- 

nentemente contou com o apoio dos po 

deres publicos - Federal e Estadual 

sempre presente, como se evidenciou no 

texto. 

No breve apanhado da trajetoria da po- 

h'tica economica mineira na primeira Re- 

publica, relativamente a agricultura, con- 

centrou-se a atengao nos principals ele- 

mentos configuradores da realidade da la- 

voura. Ha mais aspectos a serem vistos, 

como com^rcio, ensino tecnico, mao-de- 

obra e outros. Alem disso, a agricultura 

compreende tambem a pecuaria, que exige 

analise equivalente. Tais aspectos ficam 

para estudo em outra oportunidade. 

Conclusao 

Em smtese, era precaria a situacao da 

lavoura. Se ela era a base da economia, se 

a maior parte do capital dispom'vel era ai 

investido, se a classe dominante era sobre- 

tudo agraria, a assistencia que recebia era 

insuficiente para florescimento mais vivo. 

Nao faltava o interesse do governo, mas 

este nao primava pela audacia ou pela 

imaginapao^rrastando-se na medioaidade 

da rotina. Embora outras areas pudessem 

dar lipoes as suas autoridades — de Sao Pau- 

lo para o Sul (nao era precise apelar para 

o Exterior) —, essas nao se destacavam 

pela criatividade, consumindo-se em seus 

problemas de dommio para sobrevivencia 

no poder. 

Os poh'ticos mineiros distinguiam-se as- 

sim no quadro nacional pela capacidade 

de manobra e sobrevivencia, com a folclo- 
rizapao da malfcia ou sagacidade tao refe- 

ridos em todo o Pat's, em estereotipo dis- 

cuti'vel Oil quase sempre inutil, alem de 

muitas vezes pouco recomendavel. Obti- 

nham cargos, como alguns ministerios, a 

presidencia da Camara dos Deputados, a 

lideranpa do governo e outros postos fede- 

rals, as vezes ate a presidencia da Republi- 

ca, mas pouco se interessavam pelos pro- 

blemas do desenvolvimento material do 

estado, de ritmo apenas vegetative. Nao se 

capitalizava o suposto presti'gio poli'tico. 

Assim, quando se pensa na agricultura, a 

conclusao nao e muito abonadora para o 

bom senso ou a lucidez das autoridades 

mineiras ao longo do pen'odo aqui consi- 

derado. 
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