
Padrdes Diferenciados das 

Principais Regides Cafeeiras 

(1850-1930) 

Nosso objetivo e destacar as razoes 

fundamentais pelas quais as principais re- 

gioes cafeeiras, no perfodo assinalado, ti- 

veram distintas dinamicas de crescimento 

e de transformapao socio-economica. Ou, 

de outra forma, indagar porque essas re- 

gioes, guardadas suas proporgoes, nao tive- 

ram processes de desenvolvimento seme- 

Ihantes ao de Sao Paulo. 

0 eixo central da ana Use esta dirigido 

para o exame das condigoes em que pode 

(ou nao) se constituir o "complexo cafeei- 

ro", sua diversificagao e subsequente supe- 

ragao. 

Embora o cafe tambem fosse cultivado 

em outras regioes do Pa is, este texto se 

restringiu aos estados de Sao Paulo, Minas 

Gerais, Rio de Janeiro e Espfrito Santo 

que juntos perfaziam mais de 95% da pro- 

dugao nacional^). 

(1) Embora a bibliografia cafeeira seja ampla, 
estas notas — salvo citagoes especi'ficas — 
estao nos seguintes textos; fSao Paulo e 
Rio de Janeiro) :CANO,W. (1983 e 1981): 

WILSON CANO 

1.0 Cafe Escravista no Rio de 

Janeiro 

Sao conhecidas as pr^-condigoes que 

possibilitaram ao Brasil independente sua 

reinsergao na economia internacional, 

ap6s a derrocada da mineragao do ouro 

no seculo XVIII e da manutengao de seus 

dois principais produtos de exportagao — 

o agucar e o algodao —, como mercado- 

rias marginais no Exterior. 

As principais medidas decorrentes da 

vinda da famflia real (1808) anteciparam, 

na verdade, o processo de independencia: 

a liberagao dos portos e a liberdade de 

com6rcio e da industria, praticamente li- 

quidavam o estatuto colonial. A criagao 

do primeiro banco e a maior circulagao 

CARDOSO DE MELO, J. M. (1982); 
STEIN (1961); TAUNAY (1943); CAR- 
VALHO FRANCO, M. S. (1969) e VIO- 
TTI DA COSTA (1966); (Minas Gerais): 
LIMA, J. H. (1981) e NOGEURIA DA 
COSTA, F. (1978); Espfrito Santo): RO- 
CHA % COSSETTI (1983). 
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monetaria reforQaram o surgimento 'de 

uma burguesia nacional. 

E esta burguesia, apoiada desde cedo 

pelo Estado, que vai promover aquela 

reinsergao atraves do caf6. As condigoes 

bcisicas para o sucesso dessa cultura de- 

pend iam fundamentalmente: 

— da existencia dessa burguesia, de 

posse de capital-dinheiro; 

— da existencia de terras aptas aquele 

cultivo; 

— da existencia da mao-de-obra; 

— da existencia de uma demanda ex- 

terna para o produto. 

A formagao da burguesia ja vinha ocor- 

rendo, permissivamente, "nos poros da co- 
Ionia" e a vinda da Corte para o Brasil 

reforpou-a. 

A regiao proxima ao Rio de Janeiro 

oferecia as terras necessarias ao latifundio 

cafeeiro, particularmente aquelas situadas 

no Vale do Parai'ba. A questao da mao-de- 

obra foi resolvida pela "solupao" escravis- 

ta, aproveitando-se, de im'cio, de remanes- 

centes da minerapao. 

Embora a demanda externa pre-existis- 

se, foi consideravelmente alargada pela re- 

baixa dos prepos promovida pela oferta 

brasileira. Com isto conseguiu-se a "gene- 

ralizapao do consume" do cafe no merca- 

do internacional, o que se deu entre 1830 
e 1850. A produpao no Rio de Janeiro 

atingiu 1,0 milhao de sacas em 1835, sal- 

tando para 1,5 em 1840, para 1,8 em 

1870, atingindo o apogeu em 1882, com 

2,6 milhoes. Daf em diante, viria a derro- 

cada. 

Ao se instituir como escravista e nao 

superar esta condipao, o cafe do Vale do 

Parai'ba assinava seu proprio atestado de 

obito. Com efeito, o termino do trafico 

negreiro entre 1850 e 1856 precipitaria o 

prepo dos escravos para o alto. Em que 

pese ter ocorrido importante translado in- 

ter-regional de escravos, os prepos atingi- 
ram nfveis antieconomicos: da faixa dos 

250 a 440 mil-reis vigentes entre 

1820-1840, saltaram para a de 700 mil 

r6is a 1 conto de r6is no termino do 

trafico e atingiram a fantastica cifra de 

cerca de 3 contos de reis a partir de 

1875. A epoca, a provi'ncia do Rio de 

•Janeiro detinha cerca de 370.000 escra- 

vos, cifra so ligeiramente superadaj por 

Minas Gerais. 

A explosao dos prepos do escravo nao 

apenas arrebentava o calculo economico: 

seu custo e a diminuipao de sua,oferta — 

porque nao se pode fazer uma reprodupao 

mercantil — obstavam a marcha da expan- 

sao do plantio, ou, de outra forma, impe- 

diam a continuidade da acumulapao de 

capital na propria atividade. 

A agravante do problema e que, com o 

aumento do prepo e com a diminuipao da 

oferta, o Vale do Parai'ba foi forpado a 

especializar e intensificar ainda mais o tra- 

balho do escravo. Isto obrigou aquela ca- 

feicultura a importar, crescentemente, os 

generos alimenti'cios de que necessitava — 

a prepos tambem crescentes — aumentan- 

do ainda mais a carga monetizada de seus 

custos. 

A atividade escravista predatoria e a 

topografia da regiao forparam a marcha 

do cafe para o interior, a procura de ter- 

ras virgens e ferteis. Isto so fez aumentar 

o prepo da terra, que, entre 1870 e 1883, 

duplicou. Com terra e escravos mais caros 

esse caf6 mais interiorizado passava tam- 

bem a sofrer maiores custos de transporte. 

A ausencia de um sistema financeiro, a 

subordinapao que o capital mercantil exer- 

cia sobre esse caf6 e a pressao violenta de 

seus custos economicos abreviaram sua 

agonia. Sua fase aurea de expansao — o 

infcio da decada de 1870 e a de 1880 — 

fez-se a custos crescentes. E a concorren- 
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TABELA 1 

PRODUgAO EXPORTAVEL DE CAF£ DAS 

PRINCIPAIS REGlOES PRODUTORAS 

(1.000 sacas) 

M6dia 
Anual do 
Perfodo 

Sao Paulo Rio de Janeiro Minas Gerais Esp. Santo So ma 

vol. % vol. % vol. % vol. % vol. % 

1876-1880 925 24,3 1.987 52,2 767 20,2 124 3,3 3.803 100,0 
1881-1890 2.138 37,1 2.176 37,8 1.200 20,8 250 4,3 5.764 100,0 
1891-1900 4.775 60,5 911 11,5 1.787 22,7 416 5,3 7.889 100,0 
1901-1910 9.252 68,0 995 7,3 2.772 20,4 579 4,3 13.598 100,0 
1911-1920 9.306 70,2 812 6,1 2.446 18,4 700 5,3 13.264 100,0 
1921-1930 11.131 66,5 945 5,6 3.445 20,0 1.210 7,2 16.731 100,0 

Fontes: (SP, RJ e MG): TAUIMAY, A. de E. e FRAGA, C.C. (Dados ajustados aos de Taunay); (ES): 
ROCHA & COSSETTI. 

cia encarregou-se do resto: a tabela 1 mos- 

tra que e justamente nesse pen'odo que a 

cafeicultura do Oeste Paulista, do Espfrito 

Santo e de Minas Gerais duplica sua pro- 

dugao, ultrapassanddo largamente a do 

Rio de Janeiro. 

Sua derrocada so nao foi mais drastica, 

gragas a introdugao da m^quina de benefi- 

ciamento, a partir da decada de 1870, e 
da ferrovia. Ambas sao atividades poupa- 

doras de mao-de-obra e redutoras de cus- 

tos. Contudo, ao serem introduzidas em 

uma economia escravista decadente, nao 

tiveram o sucesso apresentado em outras 

regioes. As maquinas de beneficiamento 

do Vale do Parafba eram mais rudimenta- 

res do que as do Oeste Pauljsta. As ferro- 

vias ali implantadas nao tiveram o carater 

desbravador das de Sao Paulo e a crise do 

Vale do Parafba arrastou-se inexoravel- 

mente para A encampagao pelo Estado. 

A transigao para o regime de trabalho 

livre ali nao prosperou. Requereu o dispo- 

sitivo institucional da Aboligao, ao contra- 

rio do Oeste Paulista. A precariedade da 

constituigao de seu mercado de trabalho 
fez com que ali viessem a ser praticadas as 

mais altas taxas de salario do Pat's. 

O fazendeiro e o comissario de cafe, 

acorrentados a crise economica e a finan- 
ceira, nao se recuperaram. Poucos ainda 

conseguiram migrar a tempo para outras 

regioes cafeeiras, salvando-se da falencia. 

Industria e Agricultura 

A urbanizagao do Rio de Janeiro, a 

estrutura da comercializagao do cafe e a 

centralizagaq do aparelho do Estado na 

cidade do Rio de Janeiro evitaram que a 

derrocada fosse aida maior. 

Note-se (tabela 2) que as vesperas da 

Aboligao a regiao detinha ainda o segundo 

plantel escravista do pat's. Era bem maior 

que o de Sao Paulo, que, entretanto, ja 

contava com maior capacidade produtiva 

cafeeira. Contudo, sua concentrapao popu 

lacional era superior a de Sao Paulo. A 

populapao da capital da provmcia do Rio 

de Janeiro e a do Distrito Federal, juntas, 

eram em 1872 pouco mais de dez vezes a 

da cidade de Sao Paulo; em 1900 era 

ainda 3,6 vezes maior, Porem, entre os 

censos de 1900 e 1920 ja se mostraria 

uma desaceleragao do impacto da expan- 

sao demografica e urbana do Rio de Ja- 

neiro. 
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TABELA 2 

POPULAgAO ESCRAVA 

(em percentagem) 

Provfncias 1864 1872 1883 1887 

Sao Paulo 5 10 13 15 

Minas Gerais 15 25 24 26 

Rio de Janeiro! 17 19 21 22 

Espi'rito Santo 1 2 2 2 

Outras Provmcias 62 44 40 35 

Brasil 100 100 100 100 

Brasil (n.0) 1.715.000 1.510.806 1.240.806 723.419 

Nota; ( * ) Compreende a cidade e a provfncia do Rio de Janeiro. 
Fonte: V^irias. Apud; MERBICK, T.W. & GRAHAM, D.H. 

0 fato de ser a hospedeira do Governo 

Central possibilitou a cidade do Rio de 

Janeiro urbanizar-se mais cedo. Concedeu- 

Ihe a maior infra-estrutura - haja vista o 

porto do Rio de Janeiro - a centralizagao 

comercial e financeira do Pafs, e a con- 

centragao, em minusculo espapo urbano, 

de boa parte do gasto publico federal, 

ensejando-lhe amplo emprego publico e de 

servipos a seus habitantes. 

Este fato pode ser melhor comprovado 

em 1939, ano inicial de nossas Contas 

Nacionais: a renda gerada pelo governo no 

antigo estado da Guanabara perfazia 12% 

da renda regional, enquanto em Sao Paulo 

atingia apenas 4% e, nas demais regioes do 

Pai's, algo acima de 6%; sua renda total 

terciaria perfazia 75% da renda regional, 

cifra que cai'a para 55% em Sao Paulo e 

44% nas demais regioes. 

Essas condipdes facultaram, como ja se 

disse, a concentrapao local de uma das 

maiores frapoes do capital mercantil na- 

cional. AM, portanto, centralizou-se o co- 

mercio e o financiamento de nossos prin- 

cipals fluxos mercantis — tanto externos 

quanto internos. Dessa forma, o capital 

comercial sediado no espapo urbano do 

antigo Distrito Federal obrigou as regioes 

cafeeiras — Rio de Janeiro, Minas Gerais, 

Espfrito Santo e Sao Paulo (esta ultima 

ate o momento em que implanta o porto 

de Santos) — a se tornarem verdadeiras 

regioes tributarias daquele espapo. Isto im- 

plicava a apropriapao pelos agentes econo- 

micos daquele espapo urbano de grande 

parte dos lucros, dos salaries e dos impos- 

tos gerados pelas cafeiculturas regionais. 

Com isto, essa burguesia pode reprodu- 

zir seu capital, criando no Rio o primeiro 

espapo industrial mais significative do 

Pafs. O censo de 1920 mostra que as 

empresas industriais sobreviventes a essa 

data e instaladas ate 1889 na Guanabara 

perfaziam 57% do capital industrial do 

Pai's; a tabela 5 mostra claramente essa 

predominancia ate 1907: 30,2% do valor 

da produpao industrial do Pai's era ali ge- 

rado e apenas 7,6% no Estado do Rio de 

Janeiro. 

A precocidade desse implante industrial 

e a crise cafeeira do Vale do Parai'ba e da 

Zona da Mata de Minas Gerais cortaram 

boa parte do folego dessa formapao indus- 

trial. Ao mesmo tempo, o dinamismo do 

cafe em Sao Paulo ja mostrava, sem som- 

bra de duvida, que outra economia se 

formara no Pafs: a do complexo cafeeiro 

capitalista. 

A regiao do Rio de Janeiro ainda se 

manteve como segundo espapo nacional 
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para a industria, mas sua agricultura 

acompanhou de certa forma sua derrocada 

cafeeira. A tabela 4 evidencia a questao. 

A regiao perde posipao no contexto do 

Pai's, ao cair de 5,7% da produ<?ao nacio- 

nal de lavouras, em 1919, para apenas 

3,8% em 1939; no compute total do setor 
agropecuario, aquelas cifras passam de 

5,2% a 3,6%. Dificultada a transigao capi- 

talista na regiao, sua agricultura nao se 

podej diversificar o suficiente para manter 

a antiga posipao. O censo de 1920 ja 

mostrava, alias, que, se retirada desse 

computo a produpao de cafe, o peso dessa 

agricultura baixava a 3,8% do total nacio- 

nal (inclusive cafe). 

Apos a Abolipao sobreveio-lhe a crise 

do Encilhamento e, em seguida, a longa 

crise cafeeira de 1897-1905. Grapas as po- 

h'ticas oficiais de valorizapao do cafe, a 

cafeicultura fluminense pode apenas so- 

breviver produzindo, contudo, menos da 

metade do que produzira no ultimo quar- 

tel do seculo XIX. A construpao do porto 

de Santos e as melhorias feitas no de 

Vitoria desviariam parte do cafe mineiro e 

capixaba, antes comercializados e exporta- 

dos pela prapa do Rio de Janeiro. 

Em suma, as relapoes sociais de produ- 

pao ali vigentes e as peculiaridades da co- 

mercializapao e do financiamento do cafe 

nao permitiram a constituipao de um 

complexo cafeeiro como o que surgiria 

em Sao Paulo. 

2. O Cafe em Minas Gerais 

A constituipao da cafeicultura escravis- 

Ja de Minas Gerais seguiu de perto os 

passos da fluminense. Basicamente locali- 

zada na Zona da Mata, onde predominou 

ate a primeira decada do atual seculo, 

expandiu-se, na segunda e na terceira de- 

cadas para a Regiao Sul, limi'trofe com 

Sao Paulo. 

Ao contrario da fluminense, a cafeicul- 

tura mineira nao perderia sua posipao rela- 

tiva, mantendo, entre 1876 e 1930, parti- 

cipapao em torno de 20% da produpao 

das quatro regioes aqui estudadas. 

Ate recentemente a escassa bibliografia 

sobre o cafe em Minas Gerais nao nos 

permitia o entendimento sobre certas es- 

pecificidades dessa regiao. Felizmente, al- 

guns trabalhos vindos a publico nos ulti- 

mos anos possibilitaram melhor conheci- 

mento do aumento(2). 

Uma primeira especificidade de Minas 

Gerais 6 sua constituipao em sub-regioes 

(Mata, Sul, Metalurgica, Triangulo, Oeste 

etc), ate recentemente pouco integradas 

entre si. 

Uma segunda especificidade consistia 

no fato de que, a despeito de ser o cafe a 

principal atividade mercantil e exportado- 

ra, nao era em sua regiao que se concen- 

trava o maior numero de escravos. A ri- 

gor, o cafe em Minas Gerais utilizou algo 

em torno de 25% do contingente escravo 

provincial. 

Este fato gerou recente controversia, 

pois se e verdade que o cafe ocupou ape- 

nas aquela cifra, e tambem verdade que as 

demais regioes, cuja economia era escassa- 

mente mercantilizada, detiveram cerca de 

250.000 escravos, entre 1872 e 1880, per- 

fazendo 75% do plantel de Minas Gerais. 

O que e inquietante nao e a menor 

participapao do cafe e sim o fato de como 

se pode manter esse imenso contingente 

escravo em regioes de escassa mercantiliza- 

pao. A controversia, na verdade, baseia-se 

num recente trabalho de Martins, o qua! 

afirma que todo esse contingente teria si- 

do importado. O autor destas notas, con- 

tudo, levanta a hipotese de que poderia 

ter havido uma grande reprodupao natural 

dos escravos sediados nas demais regioes 

(2) As recentes tese de mestrado de LIMA, 
Joao H. (Caf6 e Industria em Minas Gerais) 
e de NOGUEIRA DA COSTA, Fernando 
(Bancos em Minas Gerais — 1889-1964) 
defendidas na Unicamp propiciaram exce 
lentes estudos sobre a questao. 
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de Minas Gerais, dado que uma economia 

escassamente mercantilizada dificilmente 

teria recursos para comprar tal acervo eS- 
cravo(3). 

Porem, ainda que hoje nao se possa 

resolver esta controv^rsia, 6 ponto paci'fi- 

co o fato de que a cafeicultura mineira se 

beneficiou da existencia daquele plantel, 

nSo sofrendo o efeito da alta dos prepos 
do escravo, com igual intensidade ao veri- 

ficado no Vale do Parafba. Tanto 6 verda- 

de que a produ?ao m6dia na d6cada de 

1880 em Minas Gerais foi 56% maior do 

que a verificada no pen'odo 1876-1880, ao 
passo que a do Rio de Janeiro cresceu 

apenas 9%. Na primeifa d^cada republica- 

na a produpao cresceu 49% em relapao a 

ultima do Imp^rio, enquanto a do Rio de 

Janeiro decresceu 58%. 

A historiografia registra atitudes poli'ti- 

cas e reivindicagoes economicas da cafei- 

cultura mineira no sentido da busca de 
solugao para a "Questao da Mao-de-Obra", 

como era denominado o problema da 

"falta de bragos", no limiar da Aboligao, 

tal como ocorreu em todas as regides ca- 

feeiras. 

Contudo, embora a alternativa da imi- 

gragao europ6ia fosse a ma is aclamada, so 

em Sao Paulo ela vingou plenamente. 

Em Minas Gerais — na Zona da Mata — 

nao foi essa a solugao. Embora a crise da 

transigao para o trabalho livre nao tenha 

impedido a continuidade da incorporagao 

de mais terras e de mais mao-de-obra, 

dando continuidade a acumulagao de capi- 

tal, essa cafeicultura, subordinada ao capi- 

tal mercantil sediado no antigo Distrito 
Federal e ao porto do Rio de Janeiro, nao 

teve condigoes de aplicar a solugao do 
"trabalhador europeu assalariado". 

AM, a safda para essa crise foi outra. 

(3) Essa controv^rsia pode ser vista nostraba- 
Ihos de MARTINS (1980) e de CANO & 
LUNA (1983). 

bem peculiar. Retalhou-se o latifundio 
em pequenas propriedades, a maior parte 

das qua is passou a ser explorada no regi- 

me de parceria. Ii possfvel at6 que essa 

peculiaridade mineira tenha se desdobrado 

em mais uma: a de que talvez tenha sido 

a unica regiao cafeeira a incorporar produ- 

tivamente os "homens livres que viviam a 

margem da ordem escravocrata"(4). 

Contudo, tal transigao, nao constituin- 

do o regime do assalariamento, nao gerou 

essa forga produtiva capitalista. Assim, 

nao pode tamb6m constituir um comple- 

xo cafeeiro. 

Acrescente se a isso a continuidade da 

dependencia de Minas Gerais ao capital 

mercantil sediado na Guanabara, so em 

pequena parte .atenuada pela agao promo- 

tora do desenvolvimento que o governo 

do Estado de Minas Gerais manteve. 

Por ultimo, cabe lembrar que esse esta- 

do, por ser interior, nao possui safda pro- 

pria para suas exportagoes. Estas, em pe- 

quena parte, safam por Santos (as do Sul 

de Minas, provavelmente) e por Vitoria e 

a maior parte continuava a depender do 

porto do Rio de Janeiro. 

Essa deficiencia, que implicava a nao 

retengao local de parte do excedente, 

criou outra dependencia. A maior parte 

das ferrovias que serviam a esse estado nao 

eram de sua propriedade. As duas princi- 

pals; a Mogiana e a Leopoldina perten- 

ciam, a primeira, ao capital cafeeiro priva- 

do de Sao Paulo e a segunda ao governo 

federal. J^ no infcio do atual s6culo, a 

maior parte das ferrovias de Minas Gerais 

estavam encampadas pelo poder publico 

estadual e federal. 

Industria e Agricultura 

Certamente, o governo e as elites de 

(4) Entenda-se que isto constitui hipdtese para 
futura investigagao, tendo em conta a es- 
cassa imigragao europ£ia ocorrida na re- 
giao. 

296 Estudos Econdmicos, Sao Paulo. 15(2):291-306, maio/ago. 1985 



Wilson Cano 

Minas Gerais perceberam, apos a colossal 

expansao cafeeira paulista entre 1876 e 

1897, que as oportunidades para a econo- 

mia da provfncia nao poderiam ser muito 

melhores do que at6 entao haviam sido. 

Ainda que seu cafe se tivesse expandi- 

do, tomando parte do terreno perdido pe- 

la provmcia fluminense, Minas nao pode- 

ria emparelhar com Sao Paulo, e nem 
substituir o n'gido sistema de comer- 

cializagao e financiamento radicado na 

prapa do Rio de Janeiro. 

Assim sendo, nao teria condipoes de 

diversificar sua economia, como ocorrera 

no antigo Distrito Federal, e como ocorria 

em Sao Paulo, com a importante implan- 

tapao de grandes industrias nas duas ulti- 

mas decadas do seculo XIX. 

Por outro lado, se deixava de manter 

sua posipao economica, pois perdia terre- 

no para Sao Paulo, corria tambem o risco 

de perder sua posipao polCtica, pois embo- 

ra mantivesse, entre 1872 e 1900, popula- 

pao equivalente a 20,5% do total nacional, 

a de Sao Paulo, no mesmo pen'odo, cres- 

cia de 8,4% para 13,1% enquanto a flumi- 

nense e carioca, somadas, apresentavam 

ligeiro declmio (ver tabela 3). Sua popula- 

pao, no confronto com a nacional, dimi- 

nuiria para 19,2% em 1920, sendo em 

1939 superada pela paulista (16,4% contra 

17,4%). Dessa forma, Minas tambem teria 

ameapado seu coeficiente de represent3pao 

polftica federal. 

Detendo ainda grande peso polftico no 

contexto nacional, utilizou-o largamente. 

Seu aparelho de estado foi bastante e pre- 

cocemente empregado para tentar com- 

pensar sua estrutural debilidade economi- 

ca. 

Assim foi com a gestapao dos famosos 

bancos de Minas Gerais, como demons- 

trou Nogueira da Costa. Dada a pequena 

capacidade dinamizadora da cafeicultura 

mineira, esse governo nao so fomentaria a 

criapao de bancos oficiais como a de par- 

ticulares. 

Por outro lado, a rarefapao e dispersao 

urbana de Minas Gerais bem como o pro- 

blema da nao-articulapao de suas prdprias 

regioes tambem suscitou importante apao 

govemamental, com a criapao da nova ca- 

pital — Belo Horizonte — em 1897, que 

causaria significative impacto economico e 
financeiro-imobiliario nesse estado. 

A despeito de tais esforpos e alem da 

diminuipao relativa do contingente demo- 

gr^fico mineiro, sua urbanizapao permane- 

ceria rarefeita, pequena (13% da popula- 

pao urbana do Brasil em 1939) e dispersa. 

A propria Belo Horizonte, quase quatro 

decadas depois de criada, era ainda uma 

cidade de 200 mil habitantes. 

Este processo demografico e efeito e 

ao mesmo tempo causa do processo de 
desenvolvimento economico da regiao. 

Sua agricultura, no decorrer da expansao 

cafeeira, nao se diversificou suficientemen- 

te, certamente por sua menor possibilida- 

de de alcanpar mercados monetizados. 

Com a crise cafeeira de 1929, sua agri- 

cultura, ao contrario da congenere paulis- 

ta, nao so nao se diversificou como tambem 

perdeu peso no contexto nacional: sua 

produpao (de lavouras), que em 1919 to- 

talizava 20,4% do total nacional, em 1939 

estava reduzida a 13,5%; computando-se o 

total da produpao agropecuaria, aquelas 

cifras passaram a ser de 21,0% e 15,8%, 

respectivamente (ver tabela 4). 

Minas Gerais perdia terreno nao so para 

Sao Paulo — que compensava largamente 

o desastre cafeeiro — mas tambem para as 

demais regioes do Pafs notadamente do 

Sul. 

A grande transformapao ocorrida em 

Minas Gerais dar-se-ia no setor industrial. 

Sua industria, dada a dispersao urbana, 

a precariedade de sua cafeicultura e as 
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grandes distlncias que separavam Minas de 

Sao Paulo e do Rio de Janeiro, estrutu- 

rou-se, fundamentalmente, de forma dis- 

persa e caracterizada pela pequena e m6- 

dia industria. 0 censo de 1907 mostra 

que das 529 industrias mineiras ali regis- 

tradas, apenas duas poderiam ser conside- 

radas de grande porte. 

Essa industria, assim protegida, conse- 

guiria sobreviver mesmo durante a primei- 

ra fase da integrapao do mercado nacional 

(1930-1955). Contudo, na decada de 

1920 seu setor metalurgico passaria por 

profunda alterapao, com a instalapao da 

siderurgia integrada. Sua grande expansao 

deu-se justamente pela possibilidade de 

sua integrapao metalurgica com o centro 

industrial de Sao Paulo e, secundariamen- 

te, com o do Rio de Janeiro. Com efeito 

(ver tabela 5), Minas Gerais foi, alem de 

Sao Paulo, o unico estado que ganhou 

peso na participagao da produgao indus- 

trial do Pai's: de 4,4% em 1907, passou a 
5,6% em 1919 e a 6,5% em 1939. Sua 

taxa media anual de crescimento da pro- 

dupao industrial entre 1919 e 1939 

(7,5%) foi maior ainda do que a obtida 

por Sao Paulo. 

Como se tentou mostrar, a despeito da 

subordina«;ao da cafeicultura de Minas Ge- 

rais, que nao proporcionou a criagao de 

um complexo cafeeiro, e da debit recupe- 

ragao de sua agricultura, sua expansao in- 

dustrial e bancaria foi notavel. Isto, con- 

tudo (e por isso mesmo), nao foi capaz de 

evitar o precoce exodo rural mineiro que, 

segundo o censol de 1939, fazia com que 

Minas Gerais perdesse 8,6% de sua popula- 

ipao para o resto do Pai's, batendo preco- 
cemente um recorde nacional de expulsao 

humana. 

3. O Cafe no Espfrito Santo 

Tambem a cafeicultura capixaba apre- 

sentou suas peculiaridades. Seu im'cio, du- 

rante a decada de 1840, ocorre na regiao 

sul da provi'ncia, substituindo a cultura da 

cana-de-a?ucar nos grandes latifundios 

prdximos ao litoral. Suas relapoes de pro- 

dupao foram tambem escravistas. Embora 

estivesse mais concentrada no sul, a cafei- 

cultura tambem penetraria nas regides 

central e do norte. 

Essa fase inicial em que o cafe substi- 

tufa a cana compreende, grosso modo, o 

pen'odo 1840-1860. Esses latifundios, em- 

bora fossem de dimensao maior do que os 

das outras provmcias cafeeiras, utilizavam 

pequena fragao dessas propriedades. 

Passado esse primeiro momento, e da- 

do o prenuncio da crise nolVale do Paraf- 

ba, inicia-se uma corrente migratoria do 

Rio de Janeiro e de Minas Gerais para o 

Espi'rito Santo em busca de suas terras 

devolutas. Deve-se assinalar que 85% das 

terras livres esta.vam nas maos do governo 

provincial e que este, diante da exi'gua 

densidade economica e populacional da 

provi'ncia, desde cedo facultou a coloniza- 

pao e o acesso a terra. 

Esse fluxo imigratorio, que se manifes- 

ta a partir de 1860, concentrar-se-ia, basi- 

camente, no sul, cultivando o chamado 

"cafe de encosta", por isso mesmo preda- 

torio e erosivo. 

Ocupado o sul da provi'ncia, o governo 

provincial passou a fomentar a instalagao 

de nucleos de colonizagao, via imigrapao 

de europeus, possibilitados justamente pe- 

la grande oferta de terras publicas. Esta 

segunda fase ocorre principalmente na re- 

giao central, entre 1870 e 1880, mas a 

imigragao europeia so ganharia maior vul- 

to a partir de 1886. 

A tabela 1 mostra a duplicagao da pro- 

dupao cafeeira no Espi'rito Santo, entre 

1876-1880 e 1881-1890, concomitante- 

mente com a excepcional expansao que 

ocorria no Oeste Paulista, com a forte 

expansao em Minas Gerais e com o preci- 

pitar da crise no Vale do Parai'ba. 

Na decada seguinte essa produpao au- 

mentou 66%, abaixo da paulista, mas aci- 

298 Estudos Econdmicos, Sao Paulo, 15(21:291-306, maio/ago. 1985 



Wilson Cano 

ma da expansao mineira. A decada seguin- 

te, permeada pela grave crise cafeeira de 

1897-1905, representaria aumento mais 

modesto na produpao. 

Note-se, pela tabela 2 que, a despeito 

de possuir plantel escravista equivalente a 

menos de 2% do total nacional, produzia 

4% do total do cafe produzido pelas qua- 

tro provfncias cafeeiras aqui estudadas. 
Avaliada em termos absolutos, contudo, 

essa produgao era pequena e somente ao 

final da decada de 1920 conseguiria atin- 

gir a cifra de um milhao de sacas. 

Remarquemos os seguintes pontos basi- 

cos desta eta pa. 

A estrutura fundiaria era "dual" so na 

aparencia. Nos nucleos colonials, o estatu- 

to era o da pequena propriedade. No lati- 

fundio, embora fosse grande sua dimen- 

sao, era pequeno seu espapo efetivamente 

utilizado. Predominou, portanto, a peque- 

na dimensao dos estabelecimentos cafeei- 

ros. 

0 regime de trabalho no latifundio era 

o escravista. Era campones nos nucleos 

coloniais, com produgao de subsistencia 

associada ao cafe. 

Essas duas estruturas, a do tamanho e 

a das relapoes sociais de produpao inibi- 

ram maior desenvoltura a essa cafeicultu- 

ra. Acrescente-se a dependencia que esse 

cafe tinha do porto do Rio de Janeiro por 

onde era exportado — e do capital mer- 

cantil sediado no antigo Distrito Federal, 

que Ihe comandava a comercializagao e o 

financiamento. 

Com o advento da Abolupao, a transi- 

gao nao se deu na direpao do trabalho 

assalariado. Nos nucleos coloniais, eviden- 

temente, nada tinha que se alterar. No 

latifundio escravista, expandir-se-ia o siste- 

ma de parceria que, contudo, gragas a 

grande oferta de terras publicas, nao se 

generalizou. 

Chegada a crise cafeeira de 1897-1905, 

o retalhamento do latifundio foi inevita- 

vel. A cultura cafeeira, ali, foi em parte 

substitui'da pela cana-de-apucar, pela pe- 

cuaria e pelas culturas de subsistencia. 

A expansao dessa cafeicultura foi lenta 

nas duas primeiras decadas deste seculo, 

retomando Tmpeto maior na decada de 

1920, gragas tanto ao apoio das polfticas 

de valorizagao da cafeicultura quanto a 

algumas melhorias na infra-estrutura e na 

comercializagao. 

Com efeito, a liga<pao ferroviaria da ca- 

pital (Vitoria) com o sul, conclui'da desde 

1910, sofreu um reequipamento e algumas 

construgoes rodoviarias complementares 

possibilitaram que a maior parte do cafe 

produzido no sul pudesse entao ser escoa- 

do pelo porto de Vitoria., Este, com as 

melhorias feitas em 1924, e com a expan- 

sao da Estrada de Ferro Vitoria — Minas, 

passava a exporter tambem parte do cafe 

mineiro. 

Evidentemente, o deslocamento do flu- 

xo cafeeiro, do porto do Rio de Janeiro 

para o de Vitoria, deslocaria tambem os 

interesses do capital mercantil sediado fo- 

ra. De um lado, as economias cafeeiras 

camponesa e da parceria so permitiam es- 

treita base de acumulapao local, descon- 

centrada. De outro lado, o capital mercan- 

til sediado no antigo Distrito Federal nao 

aceitaria perder o controle dos negocios 

daquela mercadoria cotada em Nova York 

como o "Vitoria Tipo 7". 

Assim sendo, a estrutura de comerciali- 

zagao e de financiamento que surge em 

Vitoria teria a presempa de duas casas comis- 

sarias do Rio de Janeiro, e, muito abai 
xo do tamanho destas, varias casas comer- 

ciais de reduzido porte, de propriedade de 

capitals locals. 

Como se ve, tambem no Espi'rito Santo 

a transkpao nao fez surgir uma economia 

de base assalariada. Sua dependencia, ate 

meados da decada de 1920, do porto do 
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TABELA 3 

PARTICIPACAO REGIONAL DA POPULAgAO 

- populapao total - 

(em percentagem) 

SPi RJ(#) MG ES Oemais Brasil 

1872 8,4 10,7 20,5 0,8 59,6 100,0 
1900 13.1 10,0 20,6 1,2 55,1 100,0 
1920 15,0 8,9 19,2 1,5 55,4 100,0 
1939 17.4, 8,6 16,4 1,9 55,6 100,0 
1939 P. Urbana 24,6 17,2 13,2 1,2 43,8 100,0 

Nota; (*) Compreende o antigo Estado do Rio de Janeiro e o antigo Distrito Federal. 

Fonte:Censos Demogr^ficos. 

Rio de Janeiro e sua mantida subordina- 

gao ao capital mercantil sediado fora tam- 

bem ajudaram a impedir a constituigao de 

um verdadeiro complexo cafeeiro. 

Industria e Agricultura 

De rarefeita densidade demogr^fica, a 

provi'ncia do Espi'rito Santo contava, em 

1872, com 82 mil habitantes, dez vezes 
menos do que a despovoada provi'ncia de 

Sao Paulo. Entre 1872 e 1940, sua popu- 

lagao quase decuplicava, mas sua capital, 

que naquela data contava com 16 mil 

habitantes, passaria, em 1940, a ter ape- 

nas 45 mil. 

Enquanto sua populapao total, em 

1940, perfazia 1,9% do total do Pai's, seu 

contingente urbano alcangava apenas 

1,2%. fern suma, a expansao se dera, basi- 

camente no campo, gerando escassa e dis- 

persa urbanizagao. 

Certamente, esse fato, alem da proble- 

matica de sua economia cafeeira, nao pro- 

piciou a gestagao de vfnculos que possibi- 

litassem a expansao de mercados estimula- 

dores de uma diversificagao agn'cola e in- 

dustrial. 

Efetivamente, se exclufda a produgao 

cafeeira, a produgao de suas lavouras, em 

1919, baixava de 2,7% para 1,0% do total 

nacional, demonstrando o baixo peso do 

restante de sua agricultura mercantilizada. 

Diante desse quadro, nao se poderia 

esperar melhor sorte para sua agricultura, 

diante da crise de 1929: os 2,7% da parti- 

cipagao de suas lavouras, no total nacional 

em 1919, cairiam para 1,9% em 1939; o 

total de sua produgao agropecuaria, que 
em 1919 perfazia 2,4% do total nacional, 

em T939 baixara a 1,8%. Essa queda rela- 

tiva so nao foi maior (ver tabela 4) justa- 

mente porque se pode expandir a ex- 

tragao madeireira, ao Norte, e porque 

houve substituigao parcial do caf6 pela 

pecuaria leiteira no Sul. 

Sua incipiente industria nao teria, 

igualmente, melhor destine, em que pese 

uma precoce agao promotora de seu go- 

verno estadual. 

Data de 1892 essa primeira incursao da 

"poh'tica industrial". 0 governo, atraves 

da concessao de emprestimos hipotec£rios 

e de garantia de juros elabora projetos 

para a implantagao de uma usina de agu- 

car, uma tecelagem de algodao, uma feibri- 

ca de papel e uma tecelagem de meias. 

Destes, so o ultimo foi implantado. 
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Em 1906 nova tentativa 6 feita, sem 

sucesso. Em 1908, o governo de Jeronimo 

Monteiro retoma a questao e concede os 

seguintes incentivos; e/iergia e terrenos 

gratis, isengao de impostos e adiantamen- 

to de capitals. A colepao de projetos e 

reformulada e e tentada, em 1911, a im- 

plantagao de um conjunto de projetos in- 

tegrados em Cachoeiro do Itapemirim, no 

sul. Dessa colegao faziam parte projetos 

de industria de cimento (que so entraria 

em operagao em 1925); uma de papel, 

uma de oleos vegetais e outra de serraria, 

que, ao que se sabe, nao entraram em 

operagao; uma de agucar, uma de tecidos 

e outra hidroeletrica que, embora sofres- 

sem varios percal<?os, chegariam a funcio- 

nar, ainda que precariamente. Esses proje- 

tos, que sofreram varias interrupgoes, fo- 

ram conduzidos pelos recursos do governo 

estadual, que tinha no cafe sua principal 

fonte de renda. 

Alem desses projetos, foram exi'guasas 

implantagoes industriais durante a Primei- 

ra Republica. A bem da verdade, o benefi- 

ciamento do cafe e uma fabrica textil 

representavam a maior parcela da produ- 

gao industrial do estado. 

Os censos industriais mostram bem essa 

precaria formagao industrial: em 1907 a 

industria capixaba detinha a irrisoria fra- 

gao de 0,1% da produgao nacional; embo- 

ra o salto em 1919 fosse acentuado, quan- 

do passou para 0,7% nao seria suficiente 

para impedir sua queda relativa em 1939, 

quando caiu para 0,4%. Contudo, e bom 

lembrar que em que pese isso, o cresci- 

mento real dessa produgao industrial, en- 

tre 1919 e 1939 foi da media anual de 

3,6%, proxima a do antigo Estado do Rio 

de Janeiro, que cresceu a 4,2%. 

4.0 Complexo Cafeeiro de 

Sao Paulo 

O Complexo Cafeeiro Escravista 

A precipitapao da crise da cafeicultura 

do Vale do Parai'ba forgou a expansao 

dessa cultura no Espfrito Santo, em Minas 

Gerais e no Oeste Paulista. A cafeicultura 

escravista em Sao Paulo, antes dessa onda 

expansiva, contava, por volta de 1875, 

com um estoque de cerca de 106 mi 

Ihoes de cafeeiros produtivos. Aquela on- 

da expansiva, que buscava as terras virgens 

e mais ferteis do Oeste Paulista plantou, 

entre 1876 e 1883, mais 105 milhoes de 

cafeeiros, duplicando a capacidade produ- 

tiva. 

Quando maduraram esses cafeeiros, a 

produgao paulista ja teria saltado de 16% 

para cerca de 25% da produgao nacional. 

As terras entao penetradas nao eram ape 

nas mais ferteis. Sua oferta era ampla, sua 

topografia melhor. Isto permitiu, inclusi- 

ve, melhorias tecnicas nessa cultura, com 

a introdugao do arado e da maquina car- 

pideira. 

Melhor fertilidade do solo, idade mais 

nova do cafezal e tecnica mais avangada 

resultaram em lucros crescentes para essa 

cafeicultura. Quer dizer: enquanto a cafei- 

cultura do Vale do Parai'ba crescia a cus- 

tos crescentes, prenunciando sua agonia, e 

as de Minas Gerais e do Espi'rito Santo 

tambem cresciam, sem contudo ensejar 

melhores transformagoes, a do Oeste Pau- 

lista crescia a custos decrescentes. 

A interiorizagao do cafe em Sao Paulo 

se defrontaria, inexoravelmente, com os 

proibitivos custos de transporte. Contudo, 

a introdugao da ferrovia nao so solucio- 

nou esse problema como tambem conver- 

teu-a em verdadeira desbravadora de ter- 

ras. Em suma, era empresa capitalista — 

inserida nessa economia escravista —, que 

ao mesmo tempo em que reduzia os cus- 

tos do cafe, aumentando-lhe os lucros, 

era, ela mesma, empresa altamente lucrati- 

ve. 

Em 1867 a ferrovia atingia Jundiaf, 

ligando-a a Santos; em 1872, chegava a 

Campinas, em 1875, a Mogi-Mirim e a 

Amparo, em 1876, a Rio Claro, em 1878, 
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a Casa Branca e em 1883, a Ribeirao 

Preto. 

A introdugao da miquina de beneficia- 

mento na cafeicultura paulista, alem de 

poupar mao-de-obra, tambem reduziu os 

custos. aumentou sua produtividade e os 

Iuctos. 

Ambas, ferrovia e m^quinas de benefi- 

ciamento, aumentando os lucros da cafei- 

cultura, possibilitavam a esta uma crescen- 

te dinamica de acumula?ao. Mas, o que 

significava acumular capital nessa econo- 

mia, anterior a transipao ao trabalho li- 

vre? Significava que os lucros, atendidas 

as necessidades de capital das principais 

ferrovias — de propriedade dos fazendei- 

ros e comerciantes de cafe de Sao Paulo 

—, de melhorias de caminhos e de infra- 

estrutura, eram ainda grandes e induziam 

a novas e maiores expansoes do plantio. 

Aumentar o plantio, contudo, significa- 

va incorporar mais terras e mais mao-de- 

obra. A ferrovia havia eliminado as maio- 

res barreiras a oferta de terras. Contudo, a 

cessapao do trafico negreiro e o aumento 

vertiginoso de seus pregos poria em xeque 

a acumulagao cafeeira. 

Para superar o impasse, a burguesia ca- 

feeira teve de buscar uma solugao. E esta 

viria atrav6s da imigragao europeia. Nao 

uma imigragao como a vinda para a colo- 

nizagao do Sul ou a do Espi'rito Santo, 

mas sim a de homens despossufdos, que 

pudes^em ser submetidos ao capital cafeei- 

ro. 

Deve-se notar que efetivamente a ex- 

pansao cafeeira escravista em Sao Paulo 

teve folego curto. A duplicagao do cafezal, 

entre 1876 e 1883, implicava que as co- 

Iheitas, a partir de 1881, reclamassem 

mais braipos. Contudo, o plantel escravista 

em Sao Paulo manteve-se, entre 1873 e 

1883, em torno de 174.000 escravos. No 

mesmo perfodo, o numero de imigrantes 

europeus saltava de 11.000 para 33.000, 

solucionando em grande parte o momen- 
taneo problema. 

Assim sendo, o cafe escravista de Sao 

Paulo, alem de solucionar sua propria in- 

fra-estrutura - com excepao da Estrada 

de Ferro Santos-JundiaC, de propriedade 

inglesa — promoveu a transigao para o 

trabalho assalariado, atraves da imigragao 

europeia. O ano de 1886 e o marco dessa 

transigao, dado que a partir dele, a expan- 

sao cafeeira estava totalmente assegurada 

pelo trabalho assalariado. 

O Complexo Cafeeiro Capitalista 

O novo cafe do Oeste Paulista havia, 

portanto, nao apenas solucionado sua 

questao fundamental, a da mao-de-obra. 

Fizera muito mais do que isso. Subordi- 

nando efetivamente o trabalho, implan- 

tou, com isso, as bases da economia cafe- 

eira capitalista. Ao criar seu mercado de 

trabalho, criou tambem "sobras", que per- 

mitiriam o nascimento do mercado de tra- 

balho urbano em Sao Paulo. 

Ao instituir o "colonato", ensejou ain- 

da a criapao de um amplo mercado de 

bens-salario, do qual a futura industria e 

agricultura mercantil se ocupariam mais 

tarde. 

Os altos lucros imprimiram forga a acu- 

mulagao e o novo plantio de 1886 a 1897 

totalizaria mais 465 milhoes de cafeeiros, 

triplicando o estoque de 1883. A produ- 

gao saltaria, vertiginosamente, das 925 mil 

sacas da media de 1876-1880, para 2,1 

milhoes na media anual de 1881-1890. A 

partir desse momento, lideraria a produ 

gao nacional. 

Essa colossal expansao do plantio faria 

com que a produgao na primeira decada 

republicana mais que duplicasse e quase 

dobrasse na segunda. Isto gerou enorme 

descompasso entre a oferta e a demanda 

internacional, que culminaria na grave cri- 

se de 1897-1905, com acentuada queda 

de seus pregos. A partir desse momento, a 
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cafeicultura paulista pouco aumentaria seu 

plantio, salvo entre 1911-1913, paralisado 

pela Primeira Guerra, retomando-o vigoro- 
samente a partir de 1922. 

Nao 6 objetivo destas notas discutir as 

poli'ticas de valorizapao efetuadas em 

1906, 1917, 1921-1923 e a instituipao da 
"Poh'tica de Defesa Permanente", a partir 

de 1925. Contudo, cabe aqui ao menos 
lembrar que a apao do Estado — tanto do 

federal quanto do estadual - foi decisiva 

para fixar os rumos dessa dinamica econo- 

mia. 

A sombra dessa polftica economica, os 

altos pregos empurraram fortemente a 
acumulagao, nao so em Sao Paulo, mas 

tambem nas demais regioes cafeeiras. O 

aumento das safras acumulando estoques 

invendaveis, e o azar de duas super-safras 

em 1927/28 e em 1929/30 fizeram ruir a 

poh'tica de sustentagao, pouco antes da 

eclosao da crise internacional de 1929. 

Com ela rui'a a "hegemonia" cafeeira, e o 

Pa is sofreria substancial transformagao em 

sua dinamica de desenvolvimento. 

Entendamos agora a constituigao e a 

dinamica desse complexo. Ao exportar 

seu produto, o cafe gerava nao apenas as 

divisas, necessarias a importagao dos ali- 

mentos para sua forga de trabalho, mas 

tambem de todos os bens-salarios necessa- 

rios, e dos bens de produgao reclamados 

por todas as atividades rurais e urbanas. 

Ao permitir isso, o cafe supria, portanto, 

a ausencia, na Nagao, de um departamen- 

to produtor de bens de produgao. Isto so 

.seria afetado no momento em que as cri- 

ses cambiais afetassem gravemente a capa- 

cidade para importar. 

A realizagao de sua produgao ensejou o 

surgimento de muitas atividades dinami 

cas: a ferrovia, o porto, estradas, constru- 

gao civil, industria, bancos, comercio etc., 

que eram nucleados pelo cafe. Eram, por- 

tanto, os segmentos secundarios do com- 

plexo. 

0 capital mercantil que comandava a 
comercializagao e o financiamento a pro- 

dugao do caf6, que denominamos de "ca- 

pital cafeeiro", a partir de um certo mo- 

mento desta dinamica de acumulagao pas- 

sa a se desdobrar em varias caras, dando 

surgimento a formas embrionarias de capi- 

tal agrario, industrial, bancario, comercial, 

financeiro etc. 

Esses desdobramentos — melhor diria 

vazamentos de lucros da produgao/comer- 

cializagao em diregao aos outros segmen- 

tos do complexo — se deram tanto nos 

pen'odos de auge como de depressao do 

cafe. No auge, porque a "acumulagao fi- 

nanceira ficava acima da real". Na depres- 

sao porque, mesmo suspense o plantio 

ainda havia lucros em excesso nos setores 

mais produtivos da cafeicultura. Desde 

que alguns segmentos oferecessem uma 

certa rentabilidade, atrairiam aqueles capi- 

tals. 

Assim, o capital cafeeiro teve folego 

bastante para empreender a parte maior 

de seu parque ferroviario. Fez surgir im- 

portantes bancos nacionais que entre a 

Primeira Guerra e o final da decada de 

1920 sobrepujaram largamente os bancos 

estrangeiros sediados em Sao Paulo. 

Sua mescla em busca de terras virgens 

deixava margem a que o acesso as "terras 

velhas" fosse facilitado para a pratica de 

uma agricultura mercantil produtora de 

alimentos e de materias-primas. Por outro 

lado, havia sido o cafe que criara merca- 

dos urbanos amplos para essa agricultura. 

E claro que o aumento da protegao 

tarifaria a partir do imcio do seculo tam- 

bem nisto colaborou. Mas foi principal- 

mente em Sao Paulo que essa agricultura 

se expandiu e diversificou. Ja durante a 

primeira decada deste seculo, Sao Paulo 

produzia internamente os alimentos sim- 

ples que antes importava 

Emparelhada com o cafe, essa agricul- 
tura cresceu e se diversificou. Chegada a 
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TABELA 4 

PARTICIPAQAO REGIONAL DO VALOR DA PRODUQAO AGRICOLA 

(em percentagem) 

Lavouras Animal Extrativa Total 

1919 1939 1919 1939 1919 1939 1919 1939 

Sao Paulo 28,8 31,2 8,3 12,2 3,8 9,3 25,4 25,1 
Rio de Janeiro'*' 5,7 3,8 2,3 3,2 1,7 2,7 5,2 3,6 
Minas Gerais 20,4 13,5 29,4 23,6 4,4 9,7 21,0 16,8 
Espi'rito Santo 2,7 1,9 0,6 1,6 1,2 1,7 2,4 1,8 
Demais Regioes 42,4 49,6 59,4 59,4 88,9 76,6 46,0 53,7 
Brasil 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Nota; OCompreende o antigo Estado do Rio de Janeiro e o antigo Distrito Federal 

FonteiCensos Agn'colas 

"crise de 1929", ela assumiria papel desta- 

cado no processo de crescimento e diversi- 

ficapao economica. Estava com as bases 

prontas para "substitoir" as importagoes 

regionais do algodao e do agucar, que 

passavam a ser produzidas em Sao Paulo 

em avangadas bases tecnicas. 

Nao e por outra razao que sempre in- 

sistimos em demonstrar que Sao Paulo 

"nao era apenas cafe". Sua agricultura, 

em 1919, ja era a ma is tecnificada do 

Pafs. Descontada do total nacional e pau- 

lista a produgao cafeeira, suas lavouras 

perfaziam 24% do total nacional, e o total 

do setor agncola chegava a 21%. E bom 

lembrar que Sao Paulo detinha apenas 

15% da populagao do Pai's. Suas lavouras, 

exclusive a do cafe, produziam pouco 

mais do que as de Minas Gerais, Rio de 

Janeiro e Espi'rito Santo somadas, ou do 

que a' do conjunto dos tres estados su- 

linos. 

Sua capacidade de expansao diversifica- 

da e de superagao da crise cafeeira pode 

ser vista no confronto entre os censos de 

1919 e de 1939. Suas lavouras entre aque- 

les anos representavam 28,8% e 31,2%, 
respectivamente, do total nacional; sua 

produgao de origem animal saltava tam- 

bem, de 8,3% para 12,2%; no conjunto da 

produgao agropecuaria, mantinha, pratica- 
mente, sua participagao de 1/4 do total 

nacional. 

A industria, desde a primeira decada 

do atual seculo, mostrava excepcional di- 

namismo. Suas principals implantagoes sao 
posteriores a 1886: do total declarado no 

censo de 1907, o capital investido entre 

1887 e 1907 perfazia 75%. 

Dali em diante, transcorreria o grande 

boom 1907-1913, com o que, crescen- 

do a'frente de sua propria demanda e das 

demais industrias do Pai's, pode enfrentar 

o mercado nacional durante o forte abalo 

de suprimento externo causado pela Pri- 

meira Guerra. Dos 15,9% da produgao na- 

cional em 1907, quando entao so ficava 

atras do antigo Distrito Federal (que deti- 

nha 30,2%), saltaria para 31,5% em 1919. 

A partir desse momento, selaria a sorte do 

processo de concentragao industrial no 

Pai's. 

A decada de 1920, em que pese suas 

crises e percalgos da poh'tica economica, 

possibilitou nova e elevada investida no 

aumento de sua capacidade produtiva in- 

dustrial, novamente a frente das demais 

regioes e da expansao do proprio mercado 

paulista. Este novo aumento de capacida- 

de, no entanto, nao significava mera adi- 
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TABELA 5 

VALOR DA PRODUqAO INDUSTRIAL 

Participagao Regional (%) Taxa M6dia anual do crescimento 

1907 1919 1939 real entre 1919 e 1939 (%) 

Sao Paulo 15,9 31,5 45,4 7,0 
R ic de Janeiro 7,6 7,4 5,0 4,2 
Antigo D. Federal 30,2 20,8 17,0 5,7 
Minas Gerais 4,4 5,6 6,5 7,5 
Espi'rito Santo 0,1 0,7 0,4 3,6 
Demais 41,8 34,0 25,7 • . . 
Brasil 100,0 100,0 100,0 5,7 

Fontes; Censos Industrais; Taxas de Crescimento: CANO (1981). 

pao quantitativa. Sua estrutura industrial 

alcanpava, no final da decada de 1920, 

importante grau de diversif icapao no setor 

de bens-salario e ja introduzira um embrio- 

nario setor de bens de produpao. 

Desta forma, a crise de superacumula- 

pao cafeeira somava-se outra, de superacu- 

biulapao industrial, ambas ditadas pelo 

complexo cafeeiro paulista. 

Sao conhecidos os passos em que am- 

bas se desenrolam. Sao tambem conheci- 

dos os passos da poh'tica economica da 

recuperapao da crise cafeeira. Resumida- 

mente, o Estado, ao implantar essa poh'ti- 

ca e ao sofrer o violento desequilfbrio 

externo, mudou os rumos de nossa histo- 

ria. Reservou o mercado interno para 

aquela capacidade produtiva ociosa e a 

recuperapao nao demorou a chegar. Ja em 

1933 — antes de qualquer outra napao 

atingida pela crise internacional — recupe- 

ravamos o m'vel da produpao de 1928 e 

atravessan'amos os anos trinta, um dos 

perfodos de maior ritmo de crescimento 

economico. 

A crise, contudo, ao ser superada de- 

sencadeou outro processo, de mais amplas 

repercussoes: deu ini'cio a integrapao do 

mercado nacional, para a qual, inquestio- 

navelmente, os antigos segmentos secunda- 

rios do complexo cafeeiro haviam se pre- 

parado. A industria paulista lideraria essa 

integrapao e avanparia sua concentrapao 

sobre o total da produpao industrial do 

Pai's, que dos 31,5% verificados em 1919, 

saltaria para 45,4% em 1939. Sua taxa 

media anual de crescimento, entre esses 

anos, foi de 7,0%, ligeiramente acima da 

media nacional (5,7%). 

Em resume, o complexo cafeeiro se 

constituiu plenamente em Sao Paulo a 

a partir de sua propria superapao como an- 
terior instituipao escravista. Fez nascer a 

economia capitalista calpada ainda na eco- 

nomia cafeeira. Esta, contudo, nem teve a 
estrutura fundiaria do latifundio, nem a 

da pequena propriedade camponesa. Sua 

estrutura tipificou-se como media. 

O assalariamento do cafe e a grande 
massa humana nele empregada tambem 

nos seus segmentos urbanos propiciaram 

consideravel mercado de bens-salario, re- 

forpado por um perfil distributive de ren- 

da nao muito concentrador. 

A grande massa de excedente ali gera- 

do teve sempre inumeras oportunidades 

de alocapao, o que foi feito neste trans- 

curso, diversificando e expandindo a eco- 

nomia paulista a frente do restante do 

Pafs, mesmo das demais regioes cafeeiras. 

A acanhada cidade de Sao Paulo passa- 

va, nesse intervalo dos poucos 31 mil ha- 

bitantes de 1872, para os 579 mil de 
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1920, atingindo 1,3 milhoes em 1939. 

Embora o Estado de Sao Paulo compreen- 

desse, em 1939, 17,4% da populapao total 

do Pai's, seu contingente urbano aproxi- 

mava-se de 1/4 do total nacional. Ha via 

constitui'do, portanto, nao apenas uma so- 

lida agricultura, mas tambem uma impor- 

tante economia urbana. 
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