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Resumo: 0 objetivo deste artigo eanalisar a relaqao entre os agentes estatais e
uma fraqao da classe economicamente dominante da economia cafeeira paulista
o "capital cafeeiro"-durante a Primeira Republica brasileira (1889-1930). Para
tanto, escolhi como objeto de analise a poUtica tributdria promovida pelo governo
do estado de Sao Paulo durante 0 per(odo. A minha intencao emostrar que os
agentes estatais ao promoverem uma polftica tributaria essencialmente calcada
no imposto de exportaqao serviram-se de parte significativa do excedente pro
duzido pelo capital cafeeiro para financiar as atividades ordinarias do aparelho es
tatal paulista (educaqao, pol(cia, saude, judiciario), 0 que muito desagradou aos
membros daquela fraqao de classe. Estes reagiram apolftica oficial tanto pela via
corporativa como pela via poUtica, sem, contudo, conseguir reverte-la. Por fim,
afirmamos que os conflitos poUticos oriu,ndos desse embate foram importantes
para a configuraqao da cena poUtica do final da Primeira Republica.

o objetivo rnais geral deste artigo e rnostrar que 0 estado e os
agentes estatais1 sao variaveis irnportantes para se entender a Prirneira
Republica brasileira (1889-1930). Geralrnente vista como urn periodo de
predorninio politico inconteste dos interesses econornicos ligados ao capi
tal cafeeiro,2 a Prirneira Republica tern sido reinterpretada por pesquisas re-

*Gostaria de agradecer aos pareceristas anonimos da Latin American Research Review, cujas
sugestoes contribuiram para melhorar substantivamente este trabalho. as erros remanes
centes sao de minha inteira responsabilidade.

1. Uso essa expressao aqui com a mesma inten<;ao com que Fred Block usa 0 termo state
managers: para frisar a condi<;ao desses agentes enquanto sujeitos hist6ricos e nao como
meros representantes diretos de interesses de classe no interior do aparelho de estado (Block
1980).

2. Por "capital cafeeiro" entendo aquele conjunto de individuos que tinham uma atividade
econ6mica bastante diversificada. Ainda que assentados estruturalmente na produ<;ao de
cafe, os seus investimentos espalhavam-se por grandes fazendas, ferrovias, bancos, casas ex
portadoras, empresas prestadoras de servi<;os publicos, comercio importador e constru<;ao
civil. Assim definido, 0 capital cafeeiro constituia-se numa fra<;ao de classe distinta da
"lavoura" (individuos dedicados exclusivamente aprodu<;ao) e dos comissarios (individuos
que se dedicavam apenas a intermedia<;ao comercial e ao credito pessoal). Para uma dis
cussao te6rica do lugar dessa fra<;ao de classe na economia brasileira do periodo, ver Silva
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centes, notadamente no que se refere ao governo central.3 Nesses trabalhos
reconhece-se que em nivel federal a cena politica era bastante complexa,
gra<;as ao maior numero de grupos e classes sociais em disputa por politi
cas publicas favoraveis aos seus interesses (burocracia, setores econ6micos
dedicados ao mercado interno, capital financeiro internacional e outros).
Essa situa<;ao teria dificultado 0 controle direto dos canais de decisao pelos
representantes do estado de Sao Paulo, centro por excelencia dos interesses
exportadores. No entanto, segundo alguns estudiosos, 0 acentuado federa
lismo vigente naqueles anos teria cumprido 0 papel de solucionar 0 pro
blema, permitindo aos grandes exportadores paulistas atingir os seus obje
tivos atraves da instrumentaliza<;ao das estruturas poHticas regionais. De
acordo com historiador Boris Fausto, "nos momentos de dificuldades de re
alizac;ao de sua politica hegem6nica no plano nacional, a burguesia cafeeira
paulista contara com a sua s6lida base de apoio no estado de Sao Paulo,
onde cIasse e aparelho do estado estarao quase sempre identificados"
(Fausto 1985, 199).

Pretendo mostrar neste ensaio que essa afirma<;ao deve ser qualifi
cada. Demostrarei que, tambem em Sao Paulo, a rela<;ao entre os que con
trolavarn os recursos de governo e os interesses exportadores nao pautou
se pela harmonia. Muito pelo contrario, houve varios conflitos entre eles
que sao irnportantes para entender 0 desenvolvimento politico do periodo
e a sua bancarrota.

Para ilustrar essa afirma<;ao, utilizarei como exernplo a politica tribu
taria executada pelo estado em Sao Paulo e defendida com unhas e dentes
pelo partido oficial, 0 Partido Republicano Paulista (PRP). Essa politica
constitui-se em locus privilegiado para analisar a rela<;ao entre os altos de
cisores paulistas e urn setor irnportante da classe economicamente domi
nante, 0 capital cafeeiro. Para tanto, dividirei 0 presente trabalho em dois
itens: urn primeiro, em que apresentarei rapidamente 0 meu conceito geral
de estado e descreverei, tambem rapidamente, 0 funcionamento particular

(1986). Para uma analise da sua forma<;ao economica, ver Saes 0986a, 1986b). Visto que 0 ob
jetivo deste artigo e apresentar de forma mais complexa a rela<;ao entre estado e interesses
economicos dominantes no perfodo em questao, decidi centrar a aten<;ao exclusivamente
sobre 0 capital cafeeiro por ser ele uma fra<;ao de classe estrah~gica da economia exportadora
na medida em que participava de ponta a ponta do processo social de produ<;ao do cafe (fi
nanciamento, produ<;ao, transporte, exporta<;ao). Contudo, a analise feita neste artigo nao
avaliza uma compreensao monolitica do setor cafeeiro paulista nem uma visao univoca da
rela<;ao entre 0 estado e as diversas outras fra<;6es da classe dominante paulista (fazendeiros
de zonas fronteiri<;as, fazendeiros de zonas antigas, comissarios, industriais, capital es
trangeiro). Para uma analise detalhada da rela<;ao entre 0 estado e as outras fra<;oes de classe
da economia exportadora paulista, ver Font (1983, especialmente parte 2 e cap. 6 da parte 3).

3. Ver, por exemplo, Topik (1987), Kugelmas (1986), Fritsch (1988). Para 0 caso de Sao Paulo,
ver Font (983). Sua tese foi publicada como Coffee Contention and Change in the Making ofMod
ern Brazil (Cambridge: Basil Blackwell, 1990).
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do aparelho estatal paulista, procurando mostrar onde se situava 0 seu
poder decis6rio. Ainda neste primeiro item, procurarei indicar quais foram
os instrumentos politicos que permitiram aalta cupula burocratica paulista
fortalecer 0 seu poder em detrimento do poder da fra<;ao de classe em
questao.4 Em seguida, mostrarei como a alta burocracia, de posse de uma
alta capacidade decis6ria e urn eficiente aparelho fazendario,s sustentou
durante todo 0 periodo uma politica tributaria que muito irritou os grandes
exportadores na medida em que manteve 0 imposto de exporta<;ao como 0

pilar financeiro do aparelho estatal. Por fim, farei breves comentarios a
guisa de conclusao com 0 objetivo de reiterar a importancia do estado e dos
agentes estatais como variaveis importantes para a analise politica da era
cafeeira e, por conseguinte, a necessidade de se atenuar a interpreta<;ao
"instrumentalista" do periodo.6

4. Para fins de politica tributaria, defino alta cupula burocratica como sendo formada pelos
decisores sediados em dois postos estratE~gicos do poder executivo: a presidencia do estado e
a Secretaria da Fazenda. Nao e meu objetivo neste trabalho fazer urn estudo da origem social
dos ocupantes desse cargo, trabalho ja realizado por Joseph Love (1982). Apesar de recruta
dos na classe economicamente dominante, esses decisores nao se constituiram em meros
representantes de cIasse no exercicio de suas fun<;oes estatais.

5. 0 advento da Republica federativa colocou a disposi<;ao do governo paulista uma
enorme quantidade de recursos que antes eram controlados pelo governo central
monarquico. Os agentes estatais paulistas, porem, perceberam que nao bastava ter esses re
cursos disponiveis, mas era preciso ainda pos?uir urn aparelho coletor que viabilizasse a sua
arrecada<;ao. Por conta disso, os 6rgaos fazendarios de Sao Paulo passaram durante todo 0

periodo aqui analisado por urn longo e profundo processo de burocratiza<;ao e centraliza<;ao
que, diferentemente do que ocorria no periodo imperial, gerou urn ramo estatal crescente
mente aparelhado para a fun<;ao especifica de coletar rendas, composto por funcionarios
profissionalizados e cada vez mais aperfei<;oado. Para uma analise detalhada desse processo,
ver Perissinotto (2000, cap. 2).

6. Uma interpreta<;ao "instrumentalista" do periodo foi sugerida por Love e Barickman em
urn artigo de 1986. Para esses autores, a elite politica paulista foi recrutada na sua esma
gadora maioria na elite economica ("a burguesia cafeeira"), que permitiu a esta ultima ter urn
controle instrumental do estado e utiliza-Io para atender prioritariamente aos interesses
gerais do "complexo cafeeiro." Ver Love e Barickman (1986, 756). Contestar uma interpre
ta<;ao "instrumentalista" nao significa, entretanto, negar que os interesses cafeeiros tenham
sido no geral beneficiados pela politica estatal. Basta ver nesse sentido as politicas de valo
riza<;ao promovidas pelo estado de Sao Paulo durante 0 periodo. Contudo, tanto as politi
cas de valoriza<;ao como a politica tributaria foram conduzidas a partir de uma perspectiva
estatal que nao respondia pontualmente aos interesses imediatos dos varios grupos ligados
ao cafe, inclusive do economicamente poderoso capital cafeeiro. Essa "defasagem de pers
pectivas" (estatal e de classe), a ser explicitada rnais adiante no que se refere apolitica tribu
taria, gerou conflitos importantes que nao podem simplesmente ser ignorados como "con
flitos secundarios" produzidos por "interesses imediatos." Tais conflitos contribuiram para a
configura<;ao da cena politica do final da decada de 1920 e tambem para a desestabiliza<;ao
da politica republicana. Acredito que geralmente e em torno de tais interesses "t6picos" e
"imediatos" que os grupos e classes sociais se organizam e entram em luta, gerando eventos
sociais e politicos.
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o PODER EXECUTIVO COMO 0 CENTRO DE PODER REAL DO APARELHO

ESTATAL PAULISTA

A concep<;ao mais geral de estado que orienta este trabalho e a for
mulada por Claus Offe e Volker Ronge (1982), segundo a qual 0 estado e
seus agentes devem ser compreendidos como uma entidade autonoma,
porem funcionalmente articulada com 0 processo de acumula<;ao. Desse
modo, afirma-se que se os agentes estatais buscam a reprodu<;ao de urn
processo material de acumula<;ao, 0 fazem a partir de motiva<;oes pr6prias
(sua autoreprodu<;ao material e politica),7 sem, contudo, deixar de sofrer as
influencias que "0 contexto s6cio-economico" lhes impoe. Desse ponto de
vista, 0 estado e a ciasse economicamente dominante sao duas realidades
di~tintas, embora articuladas pelos imperativos do mundo material.

Tal defini<;ao, no entanto, e demasiado abstrata. No estudo de urn es
tado particular, e preciso identificar os mecanismos politicos concretos
atraves dos quais os agentes estatais garantem, a partir de uma perspectiva
pr6pria, a reprodu<;ao ampliada do processo de acumula<;ao e processam
os conflitos com a classe economicamente dominante. No caso do aparelho
estatal paulista, deve-se ter em mente logo de saida 0 ostensivo predominio
do poder executivo (a presidencia do estado e as secretarias) no que se re
fere atomada de decisao. Tal predominio pode ser verificado em qualquer
politica publica que se escolha para a analise e e revelador de uma existen
cia puramente formal do poder legislativo.

Esobejamente conhecido que a Constitui<;ao de 1891, que instaurou
a Republica Federal no Brasil, previa a organiza<;ao do estado brasileiro,
tanto em nivel federal como regional, com base no principio liberal da di
visao dos poderes. Qual foi 0 elemento que impediu que este principio fun
cionasse de fato e permitiu que 0 executivo federal e regional se transfor
masse no centro real de poder? A meu ver, a resposta a essa questao s6 e
possivel se levar em conta 0 que se pode chamar aqui de "regime politico
oligarquico," isto e, uma conjuga<;ao de fatores sociais e politicos que im
pediu 0 surgimento de uma politica competitiva, permitindo 0 fortaleci
mento do poder executivo.

Esse "regime politico oligarquico," de natureza altamente exclu
dente, era baseado em duas engrenagens interligadas: "a poHtica dos go
vernadores" e "0 compromisso coronelista." A primeira constituia-se num
pacto entre 0 governo federal e os governos estaduais em que estes rece
biam todo 0 suporte do govemo federal contra os opositores locais e em

7. Essas "motiva<;6es pr6prias" podem ser motivos de conflito entre os agentes estatais e os
agentes sociais. Como dizem Offe e Ronge, as medidas do "Estado autonomo" para repro
duzir 0 processo de acumula<;ao podem gerar contradi<;6es de carater economico, politico e
ideol6gico com a classe capitalista. Embora essas contradi<;6es nao gerem tendencias au
tomaticas de crise ou colapso, elas podem se transformar em conflitos e lutas politicas ca
pazes de superar a ordem social. Ver Offe e Ronge (1982, 124, 132-37).
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troca apoiavam os candidatos governistas ao Congresso Nacional. Con
tudo, esse pacto s6 poderia funcionar se os governos estaduais conseguis
sem fazer com que os coroneis do interior canalizassem os votos dos seus
dependentes para os candidatos indicados pelo governo. Isso s6 foi pos
sivel gra<;as aquilo que Victor Nunes Leal (1978) chamou de "compromisso
coronelista." Este compromisso baseava-se no cerceamento da autonomia
municipal e no controle dos instrumentos de governo (dinheiro e violencia)
pelo poder regional, que assim exigia apoio dos coroneis aos candidatos do
governo. Os coroneis teriam em troca 0 apoio do governo no exercicio do
mando local, contra eventuais facc;6es rivais. Foi esse mecanismo que invia
bilizou 0 exercicio da oposi<;ao politica dentro dos parametros institu
cionais (fazendo de qualquer reivindica<;ao superficial uma questao poten
cialmente revolucionaria) e preencheu os parlamentos do pais com
individuos absolutamente submissos ao governo, fazendo do legislativo
urn poder completamente esvaziado (embora com existencia formal reco
nhecida) e do executivo "0 poder mestre."

No caso de Sao Paulo, 0 poder executivo encontrou-se dessa forma
livre para dominar totalmente 0 processo decis6rio. Pode assim, sem qual
quer oposi<;ao eficaz, promover urn amplo processo de burocratizac;ao do
aparelho estatal e de centralizac;ao dos mecanismos de gestao da economia
cafeeira.8 No que se refere especificamente a politica tributaria, os altos de
cisores paulistas valeram-se desse mecanismo politico para impor a frac;ao
economicamente rnais poderosa, 0 capital cafeeiro, uma politica tributaria
sistematicamente rejeitada pelas suas associac;6es de cIasse e pelo seu par
tido, pois retirava do seu excedente economico os meios necessarios para
financiar 0 funcionamento cotidiano do aparelho estatal. 0 embate entre
estado e cIasse em torno desse ponto foi politicamente significativo para 0

fim do periodo em questao.

o IMPOSTO DE EXPORTA<;AO: os AGENTES ESTATAIS EM CONFLITO COM 0

CAPITAL CAFEEIRO

Segundo Nelson Nozoe, "dada a importancia da exporta<;ao do cafe
sobre os resultados financeiros do estado, 0 fato em si garante de imediato
uma identificac;ao entre os interesses da administra<;ao e os dos cafeicul
tores. Em primeiro lugar, essa afirmac;ao se fundamenta na importancia do

8. Nesse sentido, e interessante notar que as "praticas politicas tradicionais" presentes nas
rela<;6es de dependencia pessoal que caracterizavam "0 coronelismo" foram funcionais ao
fortalecimento de urn estado cada vez rnais burocratizado, isto e, cada vez mais "moderno."
Assim, como notou Bendix, pniticas e grupos "tradicionais" nao convivem com "a moder
nidade" como se fossem apenas uma especie de "residuos sociais." Podem mesmo se trans
formar em elementos funcionais ao processo de moderniza<;ao de uma dada sociedade, de
pendendo da situa<;ao concreta. Ver Bendix (1996,239).
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imposto de exporta<;ao sobre 0 cafe na receita ordinaria do Estado de Sao
Paulo" (Nozoe 1984, 152).

Nao se trata aqui de negar essa assertiva no seu sentido mais amplo,
qual seja, 0 de que "a autoridade politica" dos agentes do estado paulista
dependia dos recursos materiais gerados pela economia cafeeira, e por isso
eles buscavam criar as condi<;6es necessarias para a reprodu<;ao ampliada
dessa economia, beneficiando assim aqueles que ocupavam posi<;ao privi
legiada no seu interior-"os cafeicultores." Para retomar as palavras de
Offe e Ronge, aquela dependencia fez com que os agentes do estado obe
decessem, "como seu mandamento mais alto, ao imperativo da constitui
<;ao e consolida<;ao de urn desenvolvimento econ6mico favoravel" (Offe e
Ronge 1982, 124). No entanto, e preciso melhor qualificar essa "identidade
de interesses" e, ao observar-se mais de perto 0 processo de implementa<;ao
da politica tributaria, ver-se-a que ela nao era assim tao imediata como
afirma a cita<;ao de Nozoe. Essa "coincidencia" entre os interesses mais
gerais do estado e os interesses mais gerais dos "cafeicultores," embora ine
gavel, nao esgota os problemas referentes arela<;ao entre os interesses eco
nomicamente dominantes e os agentes estatais.

Quanto ao imposto de exporta<;ao, e fundamental notar que ele era
responsavel por grande parte dos gastos ordinarios do estado paulista.9 Se
gundo Joseph Love, as despesas estatais direcionadas para atividades ou
tras que nao 0 cafe foram significativas durante todo 0 periodo, traduzindo
se num crescimento constante dos servi<;os da divida nao-vinculada ao
financiamento das politicas cafeeiras, como revela a tabela 1.

o crescimento da divida nao-vinculada ao cafe foi alvo de criticas
das associa<;6es de classe ligadas aeconomia cafeeira, que viam nele urn
desvio de recursos do setor cafeeiro para areas que nao the interessavam de
imediato. Essa divida, como mostra a tabela, saltou de 10 por cento do or<;a
mento na decada de 1890-1899 para 22 por cento entre 1920 e 1929. Nota
se ainda que enquanto os gastos nao-vinculados ao cafe (como divida pu
blica, educa<;ao, tropas e policia) cresceram ou pelo menos mantiveram-se
em niveis razoaveis, os gastos importantes para 0 setor cafeeiro decairam.
o caso mais evidente e 0 da imigra<;ao. Em 1927 Julio Prestes orgulhava-se
de ter eliminado 0 subsidio a esta atividade (Love 1982,353). Os gastos com
educa<;ao referiam-se a todos os niveis educacionais e, na sua maior parte,
competiam aSecretaria do Interior. As obras publicas incluiam gastos com
infra-estrutura, como sistema de agua e esgotos e rodovias. Eram realiza
dos sobretudo pela Secretaria da Agricultura e depois pela de Via<;ao. A
saude publica englobava despesas com higiene publica, profilaxia, pes-

9. as gastos com a politica cafeeira eram financiados por recursos extraordinarios, como a
sobretaxa-ouro e a taxa de viac;ao, e contabilizados como despesas extraordinarias. Segundo
Elias e Nozoe, 0 imposto de exportac;ao representava, ainda em 1930, portanto em plena crise
cafeeira, 53 por cento das receitas ordinarias do estado. Ver Elias e Nozoe (1978, t. 15).
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TABELA 1

Periodo
1890-1899
1900-1909
1910-1919
1920-1929
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Despesas setoriais selecionadas, Sao Paulo, porcentagens do on;amento
efetivo por decadas, 1890-1929 (em milhares de contos correntes)

Servi~os Tropas e Obras Saude
da Divida1 Educa~ao Policia Publicas2 Imigra~ao Publica Ferrovias

10 9 19 23 8 20
14 14 16 11 4 11 7
18 18 15 10 3 10 3
22 12 10 12 3 9 19

Fonte: Love (1982,351). No original, 0 periodo abrangido pela tabela vai de 1890 a 1937.

1 Servi<;os da divida nao-vinculada ao cafe.
2 Inclui gastos com 0 servi<;o de agua e esgoto.

quisa sanitaria, constru<;ao de rede de agua e esgoto e de asilos e hospitais,
tendo sido responsabilidade de diversas secretarias. A For<;a Publica e a
PoHcia Civil estavam a cargo da Secretaria da Justi<;a e Seguran<;a Publica.
as gastos com ferrovias eram insignificantes ate 1905, crescendo a partir de
entao, quando 0 governo encampou a deficitaria Sorocabana. Voltou a cair
entretanto (entre 1907 e 1919), depois de ter sido arrendada ao capitalista
norte-americano Percival Farquhar, crescendo novamente a partir da de
cada de 1920, periodo em que 0 estado reassumiu 0 controle sobre a com
panhia (Love 1982,419-20,353).

Embora nao existam dados desagregados sobre os gastos com 0 fun
cionalismo publico, civil e militar, vale ·notar que tendo em vista as infor
ma<;6es contidas na bibliografia, nao seria temeroso supor urn crescimento
no corpo de funcionarios do estado e nas despesas com a sua manuten<;ao.
De fato, nos jornais oposicionistas da epoca e possivel encontrar criticas ao
incha<;o da burocracia, especialmente ao crescimento excessivo da For<;a
Publica.10

Com base nestas informa<;6es, nao e de se estranhar a resistencia por
parte dos membros do capital cafeeiro a cobran<;a do imposto de expor
ta<;ao. Tratava-se de conceder parte do seu excedente para 0 financiamento
de atividades que nao atendiam aos seus interesses mais imediatos. A
critica que se fazia era apesada tributa<;ao do setor cafeeiro sem que os re
cursos dai oriundos a ele retornassem na forma reivindicada. Compreende
se entao a luta dessa fra<;ao de ciasse e de suas associa<;6es nao s6 por uma
estrutura tributaria rnais universal mas tambem pelo controle da fixa<;ao da
pauta de cobran<;a do imposto de exporta<;ao, pois controla-Ia significaria

10. Boris Fausto, ao descrever as criticas a primeira valoriza<;ao no Congresso Nacional,
disse: "Barbosa Lima atacou urn dos principais alicerces da hegemonia paulista, condenando
as grandes despesas militares consignadas no or<;amento de Sao Paulo aFor<;a Publica. A seu
ver, isto impedia a tomada de medidas tendentes a aliviar os produtores, como a redu<;ao do
imposto de exporta<;ao" (Fausto 1985,219).
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ter 0 poder de diminuir 0 seu onus no financiamento dos gastos governa
mentais nao vinculados ao cafe.

As reclama<;6es contra "a mais compressora das tributa<;6es, 0 im
posto de exporta<;ao," referiam-se sempre ao seu peso nos custos com os
quais 0 exportador deveria arcar na produ<;ao e exporta<;ao de cafe (RSRB
1926, 208).11 Em 1926 a Sociedade Rural Brasileira (SRB), entidade repre
sentativa do capital cafeeiro, afirmava que a renda liqiiida produzida pela
"lavoura cafeeira" teria sido de 634.300:000$000.12 Avaliava, entretanto,
que deveria ter sido de 805.500:000$000 se nao existisse 0 imposto de ex
porta<;ao. A diferen<;a assinalada iria, portanto, para 0 governo financiar os
seus gastos ordinarios. De acordo com Augusto Ramos, 0 imposto de ex
porta<;ao era 0 mais alto tributo pago pelo exportador, representando 22 por
cento do total de taxas que ele deveria desembolsar por saca exportada
(Ramos 1923,503).

A rea<;ao a esta "extorsao," para usar a palavra preferida dos recla
mantes, come<;ou desde 0 inicio da republica. Ja em 1896, os exportadores
propunham ao governo do estado que a pauta oficial, com base na qual 0

imposto de exporta<;ao era cobrado, fosse fixada num nivel mais baixo. 0
entao Secretario da Fazenda Paulo de Souza Queiroz, oriundo de tradi
cional familia exportadora, reconhecia ser esta uma "das mais melindrosas
atribui~6es" conferidas ao administrador da Recebedoria de Santos (repar
ti~ao responsavel pela arrecada~ao do imposto de exporta<;ao). Segundo
ele, esse procedimento demandava, por parte do funcionario, bastante
cuidado, "de forma a nao prejudicar os interesses do fisco e nao levantar
reclama<;6es dos exportadores."13

Tinha consciencia 0 secretario, entretanto, de que se encontrava
numa encruzilhada. Sendo 0 imposto de exporta<;ao a base da receita or
dinaria, era dificil encontrar urn patamar que fosse satisfat6rio tanto para 0

Tesouro, cada vez mais necessitado de recursos, quanta para os exporta
dores, desde logo interessados na diminui~ao desta carga tributaria. Con
tudo, entre urn e outro, 0 secretario nao hesitava em optar pelos interesses
do primeiro. Assim, informou 0 Secretario da Fazenda que naquele ana os
exportadores apresentaram varias propostas para que a pauta oficial, entao

11. Alguns estudiosos tem afirmado que 0 imposto sobre exporta<;ao de cafe era pago em
ultima instancia pelos importadores estrangeiros ou consumidores finais. Confira, por
exemplo, Fishlow (1972, 28) e Cano 0986, 78). Esta afirmativa e plausivel, mas somente para
momentos de expansao do mercado externo e nao em momentos de crise. Ja no inicio deste
seculo, a lenta expansao do consumo mundial (a chamada inelasticidade da demanda) eo au
mento da concorrencia externa, sobretudo a do cafe colombiano, dificultariam a transferen
cia dos custos tributarios para 0 consumidor estrangeiro.

12. A moeda divisionaria brasileira no periodo em questao era 0 real, que no plural era
chamado de reis. Assim, $100 le-se cern reis; 1$000 le-se mil-reis. 0 conto de reis equivalia a
mil mil-reis. Urn conto de reis grafava-se 1:000$000; mil contos de reis grafava-se
1.000:000$000.

13. Relat6rio da Secretaria da Fazenda, 1896, p. 86.
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semanalmente fixada, fosse uniformizada de acordo com a classifica<;ao
feita por eles. Continuava 0 Secretario, "Esta classifica<;ao, porem, sem
grave prejuizo para a renda do estado, nao pode[rial ser adotada."14 Sabia
o secretario que em fun<;ao do lugar central do imposto de exporta<;ao na
receita estatal, era fundamental garantir que 0 processo de elabora<;ao da
pauta permanecesse sob controle do administrador-chefe da Recebedoria
de Santos, isto e, sob controle do estado.

Francisco Glicerio fornece urn exemplo que ilustra muito bern os in
teresses envolvidos nesta questao. Num discurso proferido no Senado Fe
deral, lamentando os apertos em que viviam os cafeicultores, Glicerio dizia
que a pauta oficial para a cobran<;a do imposto de exporta<;ao em 1908 (ano
em que ainda se vivenciava os efeitos da crise de pre<;o iniciada em 1895)
era de 4$600 por dez quilos. No entanto, reclamava, a media dos pre<;os do
cafe no mercado estava em apenas 3$800, chegando os cafes finos a urn
maximo de 4$000 (Senado 1982, 1:90). a senador falava aqui de urn pro
blema que irritava profundamente os exportadores: a fixa<;ao pelo governo
de urn pre<;o que servisse de base para a cobran<;a do imposto de expor
ta<;ao num patamar acima das cota<;6es que 0 produto atingia no comercio.
Como se percebe pelos numeros, 9 por cento (0 valor do imposto de expor
ta<;ao) sobre a pauta oficial de 4$600 por 10 quilos resultava num imposto
de $414, que multiplicado por seis (a saca tinha sessenta quilos), gerava urn
tributo de 2$484 por saca. Se fosse definido 0 pre<;o real, isto e, 3$800 por 10
quilos, 0 imposto seria de $342, gravando a saca com 2$052. Assim, pela
pauta oficial, em vez de 9 por cento, 0 exportador pagaria quase 11 por
cento, visto que 0 imposto recairia sobre urn pre<;o de mercado menor do
que 0 estabelecido oficialmente pelo governo.

Percebe-se, portanto, a utilidade de se manter 0 controle sobre 0 pro
cedimento descrito. Era uma maneira de resguardar a receita do estado
frente as varia<;6es dos pre<;os do cafe no mercado. Se fosse deixado ao
sabor das flutua<;6es deste ultimo, as rendas do estado seriam sempre uma
incognita, e em caso de crises externas de pre<;o, como a de 1895-1906,
poderia levar 0 Tesouro a bancarrota. Fixava-se a pauta nao para impor
sempre urn patamar mais alto que 0 pre<;o real, mas para impedir que ela
acompanhasse as quedas, as vezes catastr6ficas, do pre<;o do cafe.15

Quando essas quedas ocorriam, sentindo aumentar 0 peso do imposto de
exporta<;ao nos seus custos, os exportadores lutavam para controlar 0

processo de fixa<;ao da pauta. Ciente do perigo dessa proposta, os gover
nantes nunca aceitaram-na.

14. Ibid.
15. Eclaro que 0 limite dessa defasagem entre a pauta oficial e 0 pre<;o real era dado pela

pr6pria necessidade de manuten<;ao da economia cafeeira. a estado nao poderia levar tal dis
paridade para alem da capacidade de pagamento dos "contribuintes" sob pena de compro
meter todo 0 seu sistema financeiro.
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Em 1914 ocorreu urn debate na Camara e no Senado estaduais que
envolvia as quest6es discutidas aqui. Em onze de dezembro daquele ano,
na quarta sessao ordinaria da Camara dos Deputados, a Comissao de
Fazenda, composta por Pereira de Queiroz (presidente), Antonio Lobo,
Dario Ribeiro e Aureliano de Gusmao, apresentou 0 Projeto Numero 46.
Seu artigo primeiro fixava a pauta para cobran<;a do imposto de exporta<;ao
em $650 0 valor do quilograma, para 0 exercicio financeiro de 1915. 0 pro
jeto foi aprovado na reuniao seguinte, em 14 de dezembro, sem debate e em
primeira discussao.16

Na segunda discussao, porem, 0 projeto gerou acalorado debate
bastante ilustrativo da aversao por parte dos membros do capital cafeeiro a
"prepotencia" ou "voracidade tributaria" do estado. Para 0 deputado
Almeida Prado, 0 projeto no seu artigo primeiro tinha tao somente a in
ten<;ao de modificar a lei que criou 0 imposto de 9 por cento ad valorem,
fixando urn valor irreal para garantir a arrecada<;ao do estado (ACD 1914,
692). Naquele momenta, dizia ele, apesar de 0 pre<;o do quilo do cafe no
mercado ser de $400, 0 exportador teria 0 imposto cobrado sobre 0 valor
oficial de $650. Por essa razao, continuava, 0 artigo primeiro era de fato urn
aumento do imposto de exporta<;ao, e por isso declarava-se contra 0 Projeto
Numero 46 (ACD 1914,693).

A argumenta<;ao dos que eram a favor da proposta govemista girava
em torno de tres pontos, dois sofisticos e urn terceiro que surpreende pela
sinceridade. Quanto aos dois primeiros, 0 deputado Pereira de Queiroz
assim se pronunciava: aquela pauta valeria somente para 0 ana de 1915; e
se 0 cafe subisse acima de $650 0 quilo, 0 artigo primeiro representaria de
fato uma diminui<;ao no imposto de exporta<;ao. Foi-Ihe respondido pela
oposi<;ao que quanta ao primeiro argumento, nao havia nenhuma garantia.
Ate entao, varios outros .impostos haviam sido criados em carater pro
vis6rio e, entretanto, persistiam ate aquele momento. No que se referia ao
segundo ponto, argumentava-se que seria muito pouco provavel que frente
a guerra europeia que entao se iniciava, causadora de brutal restri<;ao no
mercado, pudesse 0 pre<;o do cafe subir acima dos $400 por quilo (ACD
1914, 693).0 terceiro argumento a favor do projeto era inescapavel e irres
pondivel. Para Pereira de Queiroz, "infelizmente, e sobre ele [0 cafe] que
deve recair 0 maior imposto para nossa renda. Sem contribui<;ao do cafe,
nao teremos meios de organizar as finan<;as do Estado" (ACD 1914, 693).
Alfredo Pujol avaliava, "como acontece com os principais produtos de
todas as na<;6es, 0 cafe ha de suportar durante muito tempo as despesas do
Estado" (ACD 1914, 93). Ap6s 0 debate, 0 projeto foi posto em vota<;ao e
aprovado.

16. Todas as informa<;6es sobre este epis6dio foram retiradas de Anais da Camara dos Depu
tados (ACD) de 1914.
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Na 53a sessao ordinaria da Camara, em 17 de dezembro de 1914,
quando se iniciou a terceira e ultima discussao, varias emendas foram apre
sentadas, mantendo-se intacto, porem, 0 polemico artigo primeiro. Desta
feita foi a vez de Manuel Villaboim manifestar-se. Para ele, 0 governo nao
hesitava em abandonar a defesa do cafe e logo depois aumentar 0 imposto
de exporta<;ao sobre 0 produto. Villaboim expressava ainda a sua dis
cordancia com 0 fato de que aquele tributo fosse destinado a outros fins que
nao a valoriza<;ao, como sempre 0 foi (ACD 1914, 756). Alguns deputados
manifestaram-se claramente contra 0 carater essencialmente estatal da pro
posta. Para Pedro Costa, "0 projeto apresentado pela ilustrada Comissao de
Fazenda vern completar uma serie de medidas dos poderes Legislativo e
Executivo, a fim de conjurar 0 regime de deficits em que temos vividos ha
muito tempo" (ACD 1914, 758). Entretanto, 0 projeto foi finalmente
aprovado (ACD 1914, 765).

A trajet6ria do Projeto Numero 46, emitido pela Camara, nao foi
diferente no Senado.17 Em 22 de dezembro de 1914 (55 a sessao ordinaria),
chegava aquela casa e era aprovado em primeira discussao (AS 1914, 339).
Na 58a sessao ordinaria, em 26 de dezembro do 1914, entrou em segunda
discussao e recebeu critica veemente de fazendeiro Jorge Tibiri<;a. Recla
maya este do excesso de taxas pesando sobre 0 cafe. Segundo Tibiri<;a, 0

total de impostos sobre aquele produto era de 33$170 sobre a saca, assim
distribufdos: $460 para as docas, 7$010 para 0 estado, 2$400 para 0 comis
sario, $400 de carreto, 2$400 de frete, 20$000 para pessoal da fazenda e para
os fazendeiros apenas $460 (AS 1914, 414). 0 pior de tudo, continuava 0

senador, era 0 fato de quase todos os tributos serem fixos, variando apenas
o lucro do fazendeiro e a comissao do comissario. Concluia, revelando a es
sencia do projeto, "Portanto, senhores, 0 que n6s, poderes publicos, esta
mos fazendo e garantir a renda publica sem atentarmos para a capacidade
tributaria, estabelecendo assim 0 div6rcio entre os poderes publicos e as
classes produtoras" (AS 1914,416).

Ja Mello Peixoto, favoravel ao projeto, justificava a sua aprova<;ao ar
gumentando que Sao Paulo tinha uma divida externa elevada, enorme
divida interna e uma administra<;ao complexa e que nao se devia permitir
desorganizar os 6rgaos essenciais da administra<;ao publica por falta de re
cursos. 0 governo, continuava ele, eo garantidor da ordem publica, da pro
priedade, da seguran<;a, da justi<;a, do prolongamento das estradas de ferro
e mais (AS 1914,422-23). A isso Tibiri<;a respondeu laconicamente, "0 go
verno garante-se, a lavoura que se arranje como puder" (AS 1914,423). Por
fim, 0 projeto foi aprovado tambem em segunda discussao para finalmente
ser aprovado em definitivo na terceira discussao, na 59a sessao ordinaria,
em 27 de dezembro de 1914.

17. Todas as informa<;6es sobre este epis6dio foram retiradas dos Anais do Senado (AS) de
1914.
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Assim, tanto as reclama<;oes de Almeida Prado na Camara e, de
forma mais direta, de Jorge Tibiri<;a no Senado chamam a aten<;ao para
a oposi<;ao entre interesses do estado e os interesses imediatos da
"lavoura."18 Eles percebiam que a garantia do funcionamento e dos inte
resses da "administra<;ao publica" se dava em detrimento dos interesses da
sua classe de origem. Os defensores da proposta, como Pedro Costa e Mello
Peixoto, deixam claro que 0 projeto tratava de garantir 0 funcionamento
daquela administra<;ao num momenta de apertura, devido a guerra eu
ropeia. Ora, na sua 6tica, quem deveria faze-Io eram aqueles cuja atividade
gerava maior quantidade de recursos tributaveis. Nesse sentido, sao muito
interessantes as observa<;oes de Pereira de Queiroz e Alfredo Pujol, para
quem numa economia predominantemente exportadora e monoprodutora
as rendas do estado deveriam ser extraidas da atividade economica princi
pal, visto que nenhuma outra poderia fornecer recursos na mesma escala.
Fica claro assim que tal situa<;ao nao instaurava apenas uma comunidade
de interesses entre estado e classe, como normalmente se pensa, mas tam
bern criava poderosos elementos de conflito. A expansao e a reprodu<;ao da
atividade estatal davam-se quase que exclusivamente as custas de parte
dos lucros dos principais agentes da economia exportadora, gerando uma
evidente oposi<;ao entre os interesses do estado e os interesses imediatos
dos agentes da fra<;ao economicamente dominante. Dessa forma, os de
bates em torno do imposto de exporta<;ao indicam que os interesses dos
membros da cupula burocratica nao foram a mera expressao dos desejos do
capital cafeeiro. Indicam tambem que 0 estado tinha for<;a suficiente para
impor as sua decisoes tributarias, em detrimento dos interesses imediatos
desta fra<;ao de classe.

o Projeto Numero 46, transformado na Lei 1,461 de 29 de dezembro
de 1914, trouxe ainda uma importante mudan<;a para alem da fixa<;ao da
pauta em $650 0 quilo. Ele tambem autorizou a partir daquele momenta 0

poder executivo a fixar 0 pre<;o oficial do cafe para a cobran<;a do imposto
de exporta<;ao, ate entao calculado pela Recebedoria de Rendas de Santos.
Portanto, a nova lei nao determinou apenas urn aumento da pauta mas
tambem uma maior centraliza<;ao no controle do processo de sua fixa<;ao,
agora depositado nas maos daquele que era 0 mais diretamente interes
sado: 0 governo do estado (Nozoe 1984,25, n. 73).

A pauta fixada para 1915 valeria tambem para 0 ana seguinte. Em
1917 seria aumentada para $700, pelo artigo primeiro da Lei 1,506 de 20 de
outubro de 1916. Em 1923, sob 0 governo de Washington Luiz, atraves da

18. Jorge Tibiri<;a, descendente da familia Almeida Prado, nao era mere fazendeiro de cafe
mas dono de estradas de ferro e casas comerciais e ligado por casamento aos Queiroz Telles,
tradicional familia de fazendeiros, exportadores, banqueiros e donos de ferrovias. 0 depu
tado Almeida Prado era vinculado amesma familia.
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Lei 1,946 de 19 de dezembro de 1922, a pauta subiria para 1$000 (Egas 126,
9-12). No entanto, em 1924 as noticias com relac;ao a este ponto soariam aos
ouvidos dos exportadores ainda piores.

Em reuniao da Liga Agricola Brasileira (LAB), ocorrida em dezem
bro daquele ana e publicada em 0 Estado de Sao Paulo, Antonio de Queiroz
Telles comentava 0 boato de que haveria urn aumento de duas ou tres vezes
na pauta de exporta<;ao do cafe. Vale a pena reproduzir aqui os termos
dramaticos em que ele colocava 0 problema. Dizia 0 grande fazendeiro e
exportador:

Acabamos desgra<;adamente de ter conhecimento de que essa calamidade e em
tudo veridica e que 0 cafe de Sao Paulo ira pagar no proximo exercicio de 1925 urn
direito de exporta<;ao triplicado; a pauta agora de 1$000 0 quilo sobre a qual se
cobra 0 impasto de 9 par cento sera elevada apenas a tres vezes, isto e, a 3$000. Cor
respondera isso a urn aumento de 200 por cento no imposto de exporta<;ao do cafe:
de 5$400 por saca, nos fazendeiros, passaremos a entregar para 0 estado, em di
nheiro limpa, a quantia de 16$200! E urn aumento brutal e inqualificavel! Somente
a nossa classe produtora com esse tremendo recargo para as despesas gerais do es
tado, nao significa apenas uma injusti<;a que brada aos ceus, mas chega a assumir
as verdadeiras propor<;6es de uma afronta.19

Queiroz Telles dizia ate concordar com 0 argumento governista se
gundo 0 qual 0 crescimento de Sao Paulo precisava ser acompanhado pelo
aparelhamento administrativo doestado. Mas entao, propunha ele, que se
substituisse 0 antieconomico imposto de exportac;ao pela mais racional im
posto territoria1.20

Em 23 de dezembro de 1924 em 0 'Estado de Sao Paulo, alguns repre
sentantes do capital cafeeiro assinariam uma representac;ao contra 0 au
mento da pauta. Neste documento, expedido ao presidente do estado,
reclamavam da injusti<;a da recente proposta de se aumentar a pauta do im
posto de exportac;ao. Procuravam mostrar que 0 cafe era demasiadamente
taxado, enquanto os industriais eram beneficiados por uma carga tributaria
bern menor. Propunham, ainda, a substitui<;ao do imposto de exportac;ao
pelo imposto territorial, alem de classificarem a organizaC;ao tributaria
paulista de iniqua, antieconomica e antinacionalista.21 A representac;ao era
assinada por nomes tradicionalmente ligados a atividade exportadora,
como Henrique de Souza Queiroz, Antonio de Queiroz Telles, A. de Castro
Prado, Luiz Bueno de Miranda, Otaviano Alves de Lima Junior e Fabio de

19.0 Estado de Sao Paulo, 11 dez. 1924, p. 5.
20. Ibid. Nao ha espa<;o aqui para uma analise detalhada sobre as raz6es de 0 governo de

Sao Paulo ter sistematicamente se recusado a adotar 0 imposto territorial como sua principal
fonte de tributos. Sobre este ponto, confira Perissinotto (2000, cap. 8), Carvalho (1995) e Silva
(1996). Basta notar aqui que 0 imposto territorial criado em 1905 representava em 1930 ape
nas 3 por cento da receita estadual. Ver Elias e Nozoe (1978, 1. 16).

21. 0 Estado de Sao Paulo, 23 dez. 1924, p. 3.
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Camargo Aranha. No entanto, de nada adiantou a bravata revolucionaria
de Queiroz Telles nem a lamuria dos que assinaram a representa<;ao acima
citada. a que era boato transformou-se na Lei 2,028 de 30 de dezembro de
1924, fixando a pauta oficial para a cobran<;a do imposto de exporta<;ao em
3$0000 quilo do cafe (Egas 1926, 12).

Portanto, de 1894 ate 0 final da Primeira Republica, os homens do
governo paulista, cientes das necessidades financeiras da administra<;ao es
tatal, nao abriram mao do controle de sua principal fonte de renda. Para
isso, investiram na constru<;ao de urn aparelho fazendario que melhor
pudesse dar conta da tarefa da arrecada<;ao e mantiveram em suas maos 0

poder de fixar 0 valor a partir do qual 0 tributo seria cobrado. Este,
seguindo a avalia<;ao dos burocratas, era oficialmente estabelecido e nao se
submetia diretamente aos humores do mercado, isto e, nao correspondia ao
pre<;o real do cafe mas sim as necessidades do Tesouro. Esta pratica foi
mantida durante todo 0 periodo, rnesrno contra os mais contundentes
ataques dos exportadores e dos grandes fazendeiros, que foram assim sis
tematicamente derrotados pelos agentes estatais no embate tributario.

CONCLUSAO

A questao tributaria fornece evidencias parciais de que em Sao
Paulo a identifica<;ao entre estrutura poHtica e interesses economicamente
dominantes deve ser qualificada de modo a perceber os importantes con
flitos que perrneavam a relac;ao entre ambos. as membros da alta burocra
cia paulista (como 0 presidente, Secretario da Fazenda, Diretor Geral do
Tesouro), ainda que recrutados no grupo economicamente dominante, uma
vez transforrnados em agentes do estado se viam obrigados a tratar de de
terminadas questoes que ultrapassavarn de longe os estreitos horizontes de
sua classe de origem. Epreciso ver que a rela<;ao entre "os decisores" e a
fra<;ao econornicamente dominante era rnediatizada, "sobredeterminada"
pelo pertencirnento dos primeiros ao aparelho estatal e pelos imperativos
que essa condi<;ao lhes impunha. A alta burocracia paulista precisava man
ter funcionando varios servi<;os estatais, tais como 0 judiciario, a For<;a
Publica, educa<;ao e saude. A sustenta<;ao do aparelho de estado e da au
toridade poHtica de seus agentes dependia diretamente da drenagem de
parte dos recursos do capital cafeeiro para "os cofres publicos." No conflito
entre essa frac;ao de classe e 0 estado, a alta burocracia paulista mostrou-se
"autonoma," "capaz" e "forte"22 0 suficiente para irnpor a sua pr6pria orien
ta<;ao ao capital cafeeiro e as suas associa<;oes de classe.

22. Uso os termos entre aspas nessa passagem com 0 sentido dado a eles por Theda
Skocpol. Para esta autora, "autonomo" eo estado que consegue formular objetivos pr6prios.
Sendo "capaz" e portanto "forte" aquele que consegue implementar, mesmo contra a
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Por fim, a crftica a "voracidade tributaria" do estado, que suposta
mente seria urn instrumento em maos dos interesses exportadores, foi urn
elemento importante na constitui<;ao do discurso crescentemente oposicion
ista das associa<;6es de classe ligadas ao capital cafeeiro e do primeiro par
tido politico com condi<;6es de enfrentar 0 PRP: 0 Partido Oemocratico
(PO).23 Para este partido, urn dos grandes problemas da "lavoura cafe
eira"24 era a tributa<;ao excessiva imposta pelo partido oficial.

Em agosto de 1928 num artigo intitulado "Oeclara<;ao de guerra a
lavoura," urn articulista do Diario Nacional (6rgao oficial do PO) avaliava
que do volume total da arrecada<;ao do estado, em torno de quatrocentos
mil contos, duzentos mil eram arrecadados s6 sobre 0 cafe. Conclufa: "E
isso uma declara<;ao de guerra alavoura."25 Em julho de 1929, Mario Pinto

oposi<;ao dos setores mais poderosos da sociedade, os objetivos autonomamente elaborados.
Uma das areas em que 0 estado pode demonstrar a sua "capacidade" e exatamente na cria<;ao
e cobran<;a de impostos. Ver Skocpol (1989, 86 e 100). No caso de Sao Paulo, essa "capaci
dade" era em grande parte garantida pelo "regime politico oligarquico," discutido breve
mente no inicio deste artigo.

23. Note-se, entretanto, que a autonomia e a capacidade do estado em rela<;ao aos grupos
societais nao podem ser definidas abstratamente, sem referencias a uma situa<;ao hist6rica
concreta e a grupos e classes sociais determinados. Nesse sentido, e preciso observar para 0

caso em questao que a reIa<;ao dos agentes estatais paulistas com 0 capital cafeeiro nao era da
mesma natureza que a existente entre os primeiros e 0 capital financeiro internacional. Os
banqueiros internacionais jogaram papel central tanto no financiamento do deficit publico
paulista como nos esquemas de valoriza<;ao do cafe, consolidando a dependencia financeira
externa dos governos de Sao Paulo. Alguns estudiosos do periodo tinham chegado mesmo a
afirmar que a autonomia do estado brasileiro frente as classes dominantes internas era
fun<;ao dessa dependencia estrutural frente aos banqueiros int~rnacionais, cujas exigencias
deveriam por causa dessa dependencia ser preferencialmente atendidas. Quanto a este
ponto, confira por exemplo Topik (1987, 190-91), Oliveira (1985), Fernandes (1987, 237),
Perissinotto (1994, cap. 3), Love (1982,373) e Fritsch (1988). Esta e certamente uma das causas
da autonomia dos agentes estatais paulistas frente as classes dominantes internas. Nao acho,
contudo, que seja a unica. Procuro indicar neste trabalho alguns outros fatores dessa autono
mia, tais como a especificidade dos interesses dos agentes estatais e 0 funcionamento do
regime politico oligarquico.

24. Importantes dirigentes do PD, como 0 magnata Antonio Prado, estavam longe de ser
meros fazendeiros de cafe, sendo portanto 0 termo lavoura cafeeira (muito utilizado pelos
"ide610gos" do partido) bastante inadequado. Infelizmente, nao ha espa<;o aqui para urn dis
cussao profunda acerca da natureza do PD e do PRP. Sobre 0 PD, confira Fausto (1970, 1972),
Forjaz (1978), Micelli (1979), Love (1982, cap. 5), Prado (1986), Font (1983, parte 3, cap. 6),
Nogueira Filho (1965) e Perissinotto (2000, cap. 7). Sobre 0 PRP, confira Boehrer (1954), San
tos (1960), Carone e Junqueira (1972), Love (1982, cap. 5), Zimermann (1986), Barriguelli
(1986), Casalecchi (1987) e Perissinotto (2000, cap. 11).0 PD, pela composi<;ao social de seu
6rgao diretor, sua estrutura interna e temas que abordava pode ser entendido como 0 bra<;o
politico do capital cafeeiro, constituido num momenta (fevereiro de 1926) em que os mem
bros dessa fra<;ao ja percebiam que a luta contra 0 PRP nao poderia mais ser travada exclusi
vamente no ambito das associa<;6es de classe.

25. "Declara<;ao de guerra a lavoura," Didrio Nacional, 29 ago. 1928, p. 3.
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Serva esbravejava contra 0 governo no seu artigo "A lavoura explorada":
"Ora, a lavoura paulista nao pode nern deve prestar 0 seu apoio a urn go
verno caciquista, forjado em conciliabulos secretos no Palacio do Catete.
Esse governo [de Julio Prestesl e urn insulto a dignidade nacional, porque
urn pais cornposto de cidadaos livres nao pode . . . sujeitar-se, sem
protestos, a governos constituidos por designa<;6es autocraticas em que
nao intervem a vontade popular."26

Qual era esse "insulto a dignidade nacional"? Para Mario Pinto
Serva nao s6 a lavoura nao vinha sendo consultada para a escolha dos go
vernantes como vinha se submetendo a formidaveis "sacrificios ... em
beneficio do Tesouro." 27 Para os membros do PD, "a tributa<;ao excessiva"
era mais uma manifesta<;ao da prepotencia perrepista.

Percebe-se, portanto, que as reclama<;6es dos exportadores quanto
aquilo que eles consideravam uma pesada carga tributaria nao se consti
tuiu apenas numa atitude previsivel daqueles que pagam impostos. Ao
contrario, ela traduziu-se numa a<;ao politica concreta que foi importante
na constitui<;ao do PD e de seu discurso oposicionista. Assim, a intran
sigencia da politica fiscal da alta burocracia paulista foi responsavel em
parte por urn efeito politico nao antecipado, qual seja, jogar urn forte setor
da ciasse economicamente dominante para a oposi<;ao politica, 0 que efeti
vamente contribuiu para desestabilizar a Primeira Republica e por fim a
pr6pria hegemonia cafeeira. Tanto a Sociedade Rural Brasileira e a Liga
Agricola Brasileira como 0 Partido Democratico apoiaram com certo entu
siasmo 0 movimento de 1930, na esperan<;a de que ele viesse finalmente de
positar 0 comando do aparelho estatal regional nas maos dos grandes ex
portadores. A "revolu<;ao de 1930" deveria assim realizar 0 desejo dos
primeiros republicanos paulistas ainda no Imperio: instaurar uma identifi
ca<;ao plena entre os interesses dos administradores e os interesses dos ad
ministrados.28 Nao foi, contudo, 0 que ocorreu. Vitoriosa a revolu<;ao, os
membros da SRB, da LAB e do PD perceberam pouco a pouco que a nova
situa<;ao se mostraria bern pior que a anterior. A centraliza<;ao politica pro
movida por Gellilio Vargas acabou com qualquer possibilidade de inter
ven<;ao direta dos grandes exportadores paulistas na condu<;ao da politica
regional. Dessa forma, 0 interessante no caso em questao eque a politica
tributaria nao gerou apenas reclama<;6es tipicas dos pagadores de impos
tos. Mais do que isso, ela ajudou a compor 0 discurso critico do capital

26. IIA lavoura explorada," Ditirio Nacional, 25 jul. 1929, p. 3.
27. Ibid.
28. Esse ideal encontra-se no "Programa dos candidatos republicanos paulistas" as elei<;5es

de 1881 (reproduzido em Barriguelli 1986, 15-40 e em especial no cap. 2, "Descentraliza<;ao,"
19-22). A federa<;ao, isto e, a autonomia politica e financeira, era vista como fundamental
porque era "indispensavel antes de tudo que 0 administrador se achasse identificado com os
interesses dos administrados" (Barriguelli 1986, 20).
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cafeeiro ao governo perrepista, motivou membros importantes dessa classe
a fundar urn partido politico de oposi<;ao e finalmente levou-os a se com
promissar com a revolu<;ao de 1930 e 0 fim da Repulica Velha e por conse
qiiencia da hegemonia cafeeira. Nesse sentido, e inegavel que de certa
forma os baluartes politicos da ordem exportadora muito fizeram no sen
tido de cavar a sua propria sepultura. a PRP, ao nao admitir contesta<;ao a
sua politica tributaria (como de resto a nenhuma outra), for<;ou urn setor
importante do capital cafeeiro a organizar-se--primeiro corporativamente,
depois politicamente-contra 0 estado que reproduzia a posi<;ao privile
giada dessa ciasse na forma<;ao social brasileira. a PD, por sua vez, ao
cindir aquilo que parecia urn bloco monolitico e homogeneo ("os paulis
tas"), abriu espa<;o para urn movimento rebelde que nao se manteve nos
limites desejados pela dissidencia hegemonica. Assim, os efeitos inespera
dos da a<;ao politica jogaram ai urn papel fundamental, tanto por parte do
PRP, que expulsou do circulo decisorio a unica for<;a capaz de the fazer
oposi<;ao, quanta por parte do PD, que nao mediu corretamente as conse
qiiencias do seu "impeto revolucionario."29

29. :E nesse sentido que penso que os conflitos entre 0 capital cafeeiro e os agentes estatais
nao podem ser menosprezados como "conflitos secundarios" frente ao fato mais importante
da reprodu<;ao a largo prazo dos interesses gerais do setor cafeeiro. Esses conflitos se
cundarios (baseados em "interesses imediatos," em "questoes t6picas"), tradicionalmente
menosprezados pela analise marxista do estado, foram importantes para a configura<;ao da
cena politica do final da decada de 1920 e responsaveis em parte pela derrocada da hegemo
nia cafeeira. Sobre 0 engajamento das entidades da "elite tradicional" paulista no movimento
de 1930, confira Font (1983, parte 3, cap. 8). Sabre 0 engajamento do PO especificamente, ver
Nogueira Filho (1965).
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