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Resumo 

Na primeira metade da decada de 1930, Minas Gerais 
teve uma posigao de destaque na agroindustria 

canavieira nacional. Nao obstante, este Estado passou 
a ter uma posigao intermediaria na agroindustria em 

questao quando das mudangas que esta sofreu a partir 
da segunda metade da decada de 30. Diante desse 

fato, o objetivo do presente trabalho e analisar a 
evolugao da agroindustria canavieira em Minas Gerais 

desde a sua genese no Estado ate 1955. Procura-se 
evidenciar quais foram os entraves responsaveis pelo 

nao avango das forgas produtivas da agroindustria 
canavieira mineira, tomando como base de comparagao 

a evolugao da agroindustria canavieira paulista. 
Conclui-se que a agroindustria canavieira de Minas 

Gerais se defasou em relagao & de Sao Paulo devido 
as caracteristicas naturais e economicas pertencentes 

especificamente a essa ultima regiao. 
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Abstract 

In the early SO's the state of Minas Gerais had a major 
position in the sugar cane industry. However, the role of 
this state in the above industry has decreased since 
changes in it started to happen in the late 30's. Assuming 
the fact above, the objective of this paper is to analyze the 
evolution of the sugar cane industry in Minas Gerais, from 
its start until 1955. Trying to define which were the growth 
problems faced by the productive forces for the sugar 
cane industry in Minas Gerais, we compare this one with 
the evolution of the sugar cane industry in the state of 
Sao Paulo. We conclude that the sugar cane industry in 
the state of Minas Gerais was behind the one in the state 
of Sao Paulo due to the natural and economic 
characteristics of the latter region. 
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AGROINDUSTRIA CANAVIEIRA EM MINASGERAIS    

Introdugao 

A cana-de-a9ucar constitui uma das principals culturas no referente a 

area colhida e valor da produce em Minas Gprais e no Brasil. Em anos 

normals, a participate da agroindustria canavieira no Pais representa algo 

em torno de 3% do PIB (SZMRECSANYI, 1979). Em Minas Gerais, verifi- 

ca-se que a participate da cana-de-atcar no produto agropecudrio estadual 

e de 3% em media (RENAULT, 1978). 

Minas Gerais nao chegou a liderar a produto de agucar no Brasil, mas 

ja se destacou, em alguns penodos, na elaborato desse produto. Este e o 

caso da primeira metade da decada de 1930, quando a agroindustria cana- 

vieira mineira baseava-se em unidades produtivas de menor porte em rela- 

to as existentes em outros Estados. 

Apos a decada de 1930, a agroindustria canavieira de Minas Gerais 

passou por uma fase de reestruturato, com a eliminato de algumas unida- 

des produtivas e expansao de outras. Com essa reestruturato^ desaparece- 

ram os estabelecimentos considerados "rudimentares", modernizaram-se os 

"dinamicos" e foram criados outros. Segundo parecer tecnico do Banco de 

Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG, 1985), essa reestruturato nao 

vem apresentando bons resultados. 

Indubitavelmente, a situate do alcool e a^car mineiros nao tern sido 

favoravel quanto ao aspecto do equilibrio entre a oferta e a demanda domes- 

ticas. Por exemplo, na safra 1986/87 a produto de alcool apresentou consi- 

deravel crescimento em relato a safra anterior, cerca de 22%. Todavia, a 

produto de a^car decaiu aproximadamente 7%. Na safra em apre90, foram 

produzidas em Minas Gerais 9,4 milhoes de sacas de a^car (com 50 kg cada 

uma) e 531 mil metros cubicos de alcool, vis-a-vis as necessidades de consu- 

mo do Estado de 14 milhoes de sacas de agucar e 900 mil metros cubicos de 

alcool. O resultado e uma produgao sucro-alcooleira inferior a demanda 

estadual, em um contexto de mercado consumidor em expansao. 

Gonsiderando que o Estado de Minas Gerais apresentou destaque na 

produto brasileira de a^car bruto durante parte da decada de 20 do pre- 

sente seculo (RENAULT, 1978; BDMG, 1964, 1969 e 1973), detendo o 

maior numero de engenhos do Pais na metade da decada de 30 (AMARAL, 

1940; Dfi CARLI, 1942), e curioso que ocupe atualmente uma posigao 
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intermediaria no cenario da agroindustria canavieira. Destarte, a pergunta 

que se faz e: quais seriam os entraves responsaveis pelo nao avan9o das 

for9as produtivas dessa agroindustria no Estado mineiro? 

Uma breve revisao bibliografica torna-se oportuna para evidenciar o 

que existe na literatura correlata e para corroborar a importancia deste traba- 

Iho, visto que a agroindustria canavieira credencia-se como um dos segmen- 

tos de muitas abordagens academicas. A importante participa9ao da 

cana-de-a9ucar na historia economica do Pais e assunto sempre discutido, 

seja em trabalhos de maior abrangencia - (AMARAL, 1940; SIMONSEN, 

1969; PAIVA et alii, 1973; FURTADO, 1974; PRADO JUNIOR, 1981) - 

ou em trabalhos especificos sobre o setor - (GALMON, 1935; DE CAR- 

LI, 1942; AZEVEDO, 1958; QUEDA, 1972). Alem disso, existem temas 

que sao real9ados amiude em pesquisas, quais sejam: perspectivas do 

mercado interne do a9ucar, disparidades regionais e planejamento da 

agroindustria a9ucareira (SZMRECSANYI, 1979); mercado externo a9u- 

careiro (JANK, 1990); estrutura fundiaria (RAMOS, 1991); e, mais recen- 

temente, o Proalcool (MELO & FONSECA, 1981; PELIN, 1983; 

GONTIJO, 1985; MOTTA, 1987). 

Em termos historicos, a economia canavieira de Minas Gerais e abor- 

dada, entre outros, por Costa Filho (1963) e Glarck (1935). O primeiro autor 

projeta a cana-de-a9ucar no conjunto da historia geral de Minas, dividindo-a 

em quatro penodos: a impIanta9ao (a partir de 1705), a fase da proibi9ao de 

constru9ao de engenhos em Minas (a partir de 1714), a liberdade da indus- 

tria e o aumento quantitativo de unidades produtivas (a partir de 1828) e, 

por fim, a fase da reforma tecnologica, na qual teve inicio a transforma9ao 

dos engenhos centrais em usinas (a partir de 1885). Glarck (1935) ressalta 

que a cana-de-a9ucar nao teve, em Minas Gerais, a mesma expansao obser- 

vada em outros Estados. 

Em trabalhos que remontam a penodos mais recentes, Renault 

(1978), mediante um estudo descritivo, examina a importancia do complexo 

a9ucareiro mineiro como parte de um todo mais amplo. O autor aborda o 

cenario nacional do a9ucar, relatando aspectos como a distribui9ao da produ- 

9ao para consumo interno e externo, e a distribui9ao da produ9ao entre as 

regioes. Em seguida, em um contexto regional, a evolu9ao do pre9o do 

a9ucar e cotejada com outros importantes produtos do Estado. A produ9ao e 
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seus determinantes, os rendimentos agncola e industrial das unidades pro- 

dutivas, o consumo, a comercializagao e as caractensticas agronomicas da 

cultura canavieira em Minas Gerais sao alguns indicadores usados por Re- 

nault (1978). 

BDMG (1964, 1969, 1973 e 1985) destaca-se em qualquer revisao 

bibliografica que procure ressaltar o quadro conjuntural da agroindustria 

a9ucareira do Estado de Minas Gerais. Isto porque tal institui9ao vem elabo- 

rando estudos sobre este assunto com o proposito de orientar politicas esta- 

duais. Salienta-se que o BDMG lida rotineiramente com importantes usinas 

e destilarias da regiao, posto que e credor de varias delas. 

De semelhante maneira precede a Companhia Energetica de Minas 

Gerais (GEMIG) e o Instituto de Desenvolvimento Industrial de Minas 

Gerais (INDI) - ver GEMIG (1987a e 1987b) -, ou seja, realizam estudos do 

complexo agroindustrial canavieiro com vistas ao direcionamento de politi- 

cas estaduais. 

Nao obstante os varios estudos comentados acima, ainda nao foi reali- 

zada uma analise satisfatoria das razoes pelas quais Minas Gerais nao acom- 

panhou a evolu9ao da agroindustria canavieira nacional a partir da segunda 

metade da decada de 30, e que fez aquele Estado passar de uma posi9ao de 

destaque nessa agroindustria a uma posi9ao intermediaria. 

Para realizar essa analise e necessario conhecer a historia da agroin- 

dustria canavieira mineira. Por isso, o objetivo deste trabalho e analisar a 

evolu9ao da agroindustria canavieira em Minas Gerais desde a sua genese 

no Estado ate 1955. 

Procura-se evidenciar quais foram os entraves responsaveis pelo nao 

avan90 das for9as produtivas dessa agroindustria canavieira. Para isto, com- 

para-se a agroindustria canavieira mineira com a de Sao Paulo (regiao admi- 

nistrativa vizinha a Minas Gerais e onde tal atividade apresentou grande 

dinamismo a partir da segunda metade da decada de 1930) e avalia-se a 

competi9ao da cana-de-a9ucar com outros produtos pelos fatores de produ- 

9ao situados no meio rural de Minas Gerais. 

Este trabalho apresenta-se sob a forma de um ensaio historico, onde 

se procura avaliar as seguintes hipoteses: 
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l2-) A agroindustria canavieira de Minas Gerais ter-se-ia defasado em re- 

late a de Sao Paulo devido as caracteristicas pertencentes especifi- 

camente a essa ultima regiao. Isto e, condi96es naturais sem grandes 

restrigoes para o desenvolvimento da cultura da cana e maior concen- 

tra9ao economica (mercado interno para o a9ucar, mercado de tra- 

balho, numero e porte das usinas etc.). 

Z2") Outros produtos como o cafe (em sua fase inicial de expansao) e os 

baseados na pecuaria teriam, no meio rural de Minas Gerais, com- 

petido com a cana-de-a9ucar pelos fatores de produ9ao, limitando o 

desenvolvimento desta atividade. 

32) Politicas publicas federais - principalmente as elaboradas pelo extinto 

Institute do A9ucar e do Alcool, IAA - direcionadas a agroindustria 

canavieira de Minas Gerais pouco incentivaram o avan90 da cultura 

da cana-de-a9ucar no Estado. 

Dentro dessa enfase historica, relevam-se dois tipos de analises: a 

endogena e a exogena. 

A analise exogena fundamenta-se na compara9ao entre os aspectos 

caracterizadores da agroindustria canavieira de Sao Paulo com os de Minas 

Gerais. A preocupa9ao desse cotejo e mostrar as razoes do desempenho 

diferente de uma mesma cultura em Estados vizinhos. 

Na analise endogena pretende-se comparar a evolu9ao da agroindus- 

tria canavieira com a evolu9ao de outros destacados produtos da agropecua- 

ria mineira - principalmente o cafe e os produtos obtidos da pecuaria. 

Procura-se, por meio dessa analise, uma melhor compreensao da estrutura e 

funcionamento da economia canavieira de Minas Gerais, internalizada no 

contexto geral da agropecuaria estadual. 

Complementando essas analises, e realizada uma abordagem referen- 

te a interven9ao do Estado na agroindustria canavieira do Brasil e seus 

efeitos em Minas Gerais. 

E importante destacar que o presente estudo se realizou em um 

quadro de insuficiencia de dados e de informa96es primarias, em vista nao 

so da escassez de referencias como da nao fidedignidade de algumas entre- 

vistas informais realizadas com os agentes envolvidos com esta agroindustria. 
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Apresentamos a seguir (item 1) uma breve analise da evolu9ao da 

agroindustria canavieira de Minas Gerais e de Sao Paulo no penodo de 1531 

a 1955. Os itens 2, 3 e 4 foram elaborados tendo em vista discutir, indivi- 

dualmente, cada uma das hipoteses formuladas acima. O ultimo item apre- 

senta as conclusoes do trabalho. 

1 - Evolu9ao Diferenciada da Agroindustria Canavieira de Mi- 

nas Gerais e de Sao Paulo no Periodo de 1531 A 1955 

Este item relata, brevemente, a historia da cultura da cana-de-a9ucar 

e de sua industria processadora em Minas Gerais e em Sao Paulo no 

periodo de 1531, data da introdu9ao da cana-de-a9ucar em Sao Paulo, ate 

1955 -, com o intuito de destacar os aspectos que as distinguiram. 

Para efeitos didaticos, periodiza-se este intervalo tomando como pon- 

tos de referencias a genese da cana-de-a9ucar em Sao Paulo e Minas Gerais 

e o aparecimento dos engenhos centrais. 

1.1 - Da Genese da Gana-de-A9ucar em Sao Paulo e Minas Gerais 

ate o Aparecimento dos Engenhos Centrais 

Sobre a origem da cultura canavieira em Sao Paulo, MEYER (1935, p. 

153) salienta que a "historia da cana-de-agucar em Sao Paulo remonta os prim6r- 

dios da capitania de Sao Vicente" De fato, Sao Vicente foi um dos ber9os da 

industria a9ucareira paulista e brasileira, constando nos fatos historicos que a 

cana-de-a9ucar fora introduzida em terras vicentinas em 1531, reunindo o 

desejo lusitano de coloniza9ao e defesa das terras brasileiras. 

No tocante a Minas Gerais, a cana-de-a9ucar come90u a lograr relative 

sucesso a partir da explora9ao de ouro e pedras preciosas nesta regiao. O 

amplo mercado formado pela migra9ao maci9a as minas (muitos com conhe- 

cimento das tecnicas de cultivo da cana e fabrico do a9ucar), a distancia dos 

grandes centros produtores, a circula9ao de riqueza na regiao mineira e a 

relativa disponibilidade de mao-de-obra e terras (mesmo a par das dificulda- 

des do relevo), foram os principais condicionantes para implanta9ao da 

agroindustria canavieira em Minas Gerais. 
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Dados de Costa Filho (1963) indicam que de 1705 - data provavel da 

montagem do primeiro engenho em Minas Gerais - ate 1718/1719, quando 

esta regiao ainda estava atrelada a Sao Paulo, foram construidos, em media, 

quatorze engenhos por ano. Em 1822 Sao Paulo contava com 458 engenhos 

(MEYER, 1935). Para efeito de comparagao - quantitativa -, Minas Gerais 

contava com aproximadamente 1000 engenhos por volta desse mesmo pe- 

nodo (COSTA FILHO, 1963). Nao obstante o maior numero de engenhos 

possuidos por Minas Gerais, deve ser destacado que esta regiao administra- 

tiva possuia maior populate do que Sao Paulo. De fato, Minas Gerais 

possuia, em 1819, uma populagao equivalente a 631.885 habitantes, en- 

quanto Sao Paulo possuia apenas 238.323 habitantes/1^ 

Tres importantes pontos sobressaem nesse penodo de proliferagao 

dos engenhos em Minas Gerais. Primeiro, o ambiente adverso a cana-de- 

agucar que ocorreu de 1714 a 1827, caracterizado pela proibigao de constru- 

9ao de engenhos. Em plena ocorrencia do ciclo do ouro, era preciso que as 

autoridades portuguesas direcionassem boa parte dos esfo^os dos colonos 

fixados em terras brasileiras, inicialmente em regioes proximas as jazidas, 

para a extragao de ouro e pedras preciosas descobertas em Minas Gerais. 

Embora houvesse restrigoes a implanta9ao de engenhos nas areas auriferas, 

esses se localizaram nas regioes vizinhas ou se instalaram de maneira clan- 

destina. 

O segundo ponto refere-se a caracteriza9ao das unidades produtivas 

de Minas Gerais, tipicamente rudimentares. De Garli (1942, p. 33) conside- 

ra que "salvo pequenas excegoes, o grande Estado alpino vive ainda a era colonial 

do agucar, ficando, porem, em situagdo de desvantagem ante a potencia dos engenhos 

bangUes de Pernambuco e Bat a daquela epoca" ^ 

Por fim, o terceiro ponto refere-se ao elevado consumo mineiro de 

aguardente, sendo os escravos um dos principais consumidores deste produ- 

(1) Os dados da populate de Sao Paulo consideram inclusive os habitantes da Comarca de Cabo 
Verde, pertencente a Minas Gerais (FIBGE, 1990). Considerando a populate cm 1819 e o 
numero de engenhos em 1822, tmhamos, em Minas Gerais, 632 habitantes por cada engenho e, 
em Sao Paulo, 520 habitantes por cada engenho. 

(2) Essa situa^o de desvantagem e, em parte, explicada pelo fato da produce mineira set destinada 
ao mercado domestico, enquanto as outras regioes de destaque - Pernambuco, Sao Paulo etc. 
dirigiam importantes fra9oes de suas produ96es para o mercado extemo, mais exigente em termos 
de qualidade do produto. Ncste caso, essas unidades produtivas tinham maior capitaliza9ao e 
dinamismo xns-d-vis ^s unidades mineiras. 
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to (LUNA & COSTA, 1982).^ Por meio dessa bebida os negros podiam 

usufruir de boras de "fuga", onde procuravam esquecer as duras condi9oes 

da escravidao. A compra dessa bebida podia ser feita por intermedio do 

rendimento das lavras, ou pelo premio a produtividade dos escravos nesta 

tarefa. Isto contribuia para evitar pequenos roubos e para manter os escravos 

"alienados", evitando, assim, as fugas (LUNA & COSTA, 1982). 

1.2 - O Surgimento dos Engenhos Gentrais 

Em 1854 existiam em Minas Gerais, segundo Costa Filho (1963), 

cerca de 3578 engenhos. Contudo, o final do seculo XIX assinala o inicio da 

transformagao tecnologica ocorrida na agroindustria canavieira mineira. Em 

1885 foi inaugurado o primeiro engenho central de agucar em Minas Gerais. 

Tratava-se da Gompanhia Engenho Central Rio Branco, situada no munici- 

pio de Visconde do Rio Branco, mesorregiao Mata e Rio Doce Mineiro. No 

mesmo ano e nessa mesma mesorregiao, sita no municipio de Ponte Nova, 

era fundada a Usina Anna Florencia, que foi a primeira usina mineira. 

Tratava-se do ex-Engenho Central Vieira Martins & Cia., tambem institm- 

do em 1885 e transformado em Usina Anna Florencia logo em seguida 

(portanto, teve curta dura9ao enquanto engenho). 

Em Sao Paulo, a partir de meados do seculo XIX, a produ9ao a9uca- 

reira ficou praticamente inerte (RAMOS, 1991). Dois fatores contribuiram 

para isso: a forte concorrencia do cafe (que estava em sua fase de expansao 

e, portanto, concorrendo com outras atividades pelos fatores de produ9ao) e 

a crise que afligiu o mercado do a9ucar de 1850/51 em diante. Contudo, 

nesta coloca9ao reside um ponto de fundamental importancia na qual Ra- 

mos (1991, p. 49-59), abalizado em Bray (1989), expoe: "o advento da lavoura 

cafeeira no 'quadrildtero do agucar de Sao Paulo (delimitado pelos munictpios de 

Sorocaba, Piracicaba, Mogi Guagu e Jundiat) criou uma situagdo bastante distinta 

daquelas que vigorava no Nordeste. Como as fazendas (e o Estado) tinham areas 

destinadas a futura expansao dos canaviais, foi posswel ocupd-las com aquela 

lavoura (cafe), mats lucrativa. Isto fez surgir em Sao Paulo as chamadas fazendas 

mistas\ implantando-se cafezaisproximos aos engenhos de agucar e aguardented 

(3) Torna-se importante ressaltar o argumento de que o mefcado consumidor de aguardente em 
Minas Gerais ia muito alem da populate escrava (aproximadamente 30% da popula^ao total). 

(4) As "fazendas mistas" tambem existiram em Minas Gerais; entretanto, estas apresentavam 
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Segundo Queda (1972), o primeiro engenho central paulista projeta- 

do e implementado para realizar um trabalho especifico, nao sendo, portan- 

to, sucessor de unidades anteriores aos engenhos centrals - foi constituido 

em 1877, em Porto Feliz, regiao vizinha a Piracicaba. Em 1882 foi fundado o 

Engenho Central de Piracicaba, em 1884 o de Lorena e o de Vila Raffard, 

em 1889 o de Freitas (mais tarde Tamoio) e em 1904 o de London (mais 

tarde Amalia). Quanto a constituido dos engenhos centrals paulistas, em 

Ramos (1991) constata-se que um fazendeiro de cana-de-agucar, um de 

algodao e outro de cafe, alem de um capitalista do Rio de Janeiro, foram os 

principals responsaveis pela organizado do Engenho Central de Porto Fe- 

liz. Fazendeiros de cana e de cafe organizaram o Engenho Central de Piraci- 

caba. O de Lorena teve na raiz de sua constituido fazendeiros que foram 

tradicionais na produdo canavieira e que adentraram no ramo do cafe. O de 

Raffard tambem teve contribuigao de fazendeiros de cafe e de cana para sua 

criado. 

Houve em Sao Paulo - no penodo em que a cafeicultura ja estava 

consolidada - o direcionamento de frado dos lucros dessa atividade para 

usinas, bancos, fabricas e ferrovias, bem como uma forte entrada de imigran- 

tes estrangeiros e nacionais para o Estado o que, indubitavelmente, propi- 

ciou nao so um excelente mercado de mao-de-obra, como tambem um 

razoavel mercado consumidor. Em Minas Gerais, a cafeicultura caracteri- 

zou-se por ser pouco dinamica e por gerar pouco excedente. Isto denota 

uma peculiaridade agraria historica para este Estado, ou seja, Minas Gerais, 

em certas areas limitrofes aos Estados do Rio de Janeiro e Sao Paulo, se 

apresentou como "areas de transbordamento" desses mercados, sendo, por- 

tanto, "marginais" a essas regioes mais dinamicas. 

Sobre o perfil dos "empresarios" mineiros da agroindustria canavieira, 

Carvalho (1954) ressalta o tradicionalismo deste povo. A relate cafe/cana 

evidenciada em Sao Paulo nao teve a mesma importancia em Minas Gerais. 

As propriedades cafeeiras de Minas Gerais eram menores do que as paulis- 

tas e o cafe produzido em Minas Gerais era negociado mediante uma estru- 

tura localizada fora dos limites geograficos daquele Estado. Isto fez com que 

associagoes de produtos muitas vezes distintas das de Sao Paulo, como, por exemplo, cafe e leite, 
cana-de-a9ucar e minera9ao, entre outras. Ademais, o dinamismo dessas fazendas tambem 
aprescntava peculiaridades diferentes em rela9ao as "fazendas mistas'' de Sao Paulo (que eram 
mais dinamicas que as mineiras). 
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a cafeicultura mineira (em sua fase de consolidate) gerasse menores exce- 

dentes economicos em comparagao ao gerado pela cafeicultura paulista (BA- 

CH A, 1988), tendo aquela atividade menor capacidade de transferencia de 

capital a outros empreendimentos. 

Outro aspecto que distinguia as duas agroindustrias canavieiras em 

questao era a importancia da participato dos imigrantes na agroindustria 

canavieira paulista (atestada por nomes como Societe des Sucreries Bresi- 

liennes, Matarazzo, Ometto e Dedini). Este fato foi pouco verificado para 

Minas Gerais, cuja exceto refere-se a familia Bouchardet. 

Estas diferen9as entre as agroindustrias canavieiras de Sao Paulo e 

Minas Gerais quanto a criato de engenhos, na relato cafe/cana e na 

participato de imigrantes - viabilizaram, em um momento posterior, a cons- 

tituito de estruturas industriais bastante distintas. 

Nas primeiras decadas do presente seculo, Minas Gerais manteve 

uma estrutura produtiva baseada em engenhos, e Sao Paulo desenvolveu 

uma estrutura baseada em usinas. Na Tabela 1 constatamos que o numero 

de usinas existente em Minas Gerais era, em 1910 e em 1920, muito reduzi- 

do em relato ao existente em Sao Paulo. 

TABELA 1 

NUMERO DE USINAS, CAPITAL INVESTIDO E 

PRODUgAO DE AgUGAR EM MINAS GERAIS, SAO 

PAULO E BRASIL 1910,1920 E 1933 

Ano Numero de Usinas Capital Investido Produ9ao 

(em milhoes de reis/5^ (em toneladas) 

MG(1) SP(2) br(2) MG SP BR MG(1) SP(6) br(4) 

1910 3 12 187 1,0 9,4 73,3 2.232 23.915 331.740 

1920 5 12 233 5,3 21,9 217,1 8.026 31.729 727.680 

1933 22 29(3) 290(4) 15.516 109.720 996.120 

Nota: A produ9ao mineira de 1910 corresponde a safra 1912/13; para as produ96es de Sao Paulo e 
Brasil, as safras sao 1910/11, 1920/21 e 1933/34. 

Fonte: (1) Dados de CLARCK (1935), (2) dados de SZMREGSANYI (1988), (3) dados de IAA, 
(4) Dados de SZMREGSANYI (1979), (5) dados de DE CARLI (1936) e (6) dados de 

QUEDA (1972). 
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Minas Gerais era, nas tres primeiras decadas do atual seculo, o Estado 

que detinha maior numero de engenhos de a9ucar no Brasil (veja a Tabela 

2). De modo geral, os engenhos de a9ucar existentes no Brasil, nesse peno- 

do, nao eram de bom nfvel tecnico. Sobre isto De Cadi (1942, p. 35) alude 

que V completamente rudimentar a industria agucareira, distribuida em algumas 

dezenas de milhares de engenhos, muitos deles de uma tncnvel simplicidade". Este 

menor nivel tecnico dos engenhos estava associado ao fato de sua produ9ao 

ser, principalmente, a9ucar mascavo e destinar-se ao mercado consumidor 

nacional. 

TABELA 2 

DISTRIBUigAO DE ENGENHOS NO BRASIL, 

FOR ESTADOS, 1935 

Estado Numero de engenhos Participagao 

Acre 96 0,4 

Amazonas 37 0,2 

Para 68 0,3 

Maranhao 321 1,4 

Piaui 546 2,5 

Ceara 1.398 6,3 

Rio Grande do Norte 333 1,5 

Paraiba 978 4,4 

Pernambuco 1.273 5,7 

Alagoas 578 2,6 

Sergipe 125 0,6 

Bahia 1.381 6,2 

Espirito Santo 145 0,7 

Rio de Janeiro 644 2,9 

Sao Paulo 1.104 5,0 

Parana 60 0,3 

Santa Catarina 1.272 5,7 

Rio Grande do Sul 271 1,2 

Minas Gerais 9.944 44,7 

Mato Grosso 76 0,3 

Goias ; 1.402 6,3 

Total Nacional 22.261 100,0 

Fonte: AMARAL (1940, p.144). 
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Devido k predominancia dos engenhos na agroindustria a9ucareira de 

Minas Gerais, a produgao de a9ucar desse Estado era, basicamente, oriunda 

daqueles estabelecimentos. Em 1935, Minas Gerais produziu 2.494 mil 

sacos de a9ucar de 60 kg, dos quais 85% foi gerado em engenhos. A produ- 

9ao de a9ucar em Sao Paulo, em 1935, foi de 2.253 mil sacos, dos quais 89% 

foi gerado em usinas (Tabela 3). 

Observe que nesse ano de 1935 Minas Gerais se destacou na produ- 

9ao nacional de a9ucar. A produ9ao mineira correspondeu a 48% da produ- 

9ao elaborada em Pernambuco (na epoca o principal Estado produtor de 

a9ucar no Brasil). 

TABELA 3 

PRODUgAO DE AgtiGAR ORIUNDA DE USINAS E DE 

ENGENHOS NOS ESTADOS DE PERNAMBUCO, SAO 

PAULO E MINAS GERAIS -1935 A 1955 (mil sacos de 60 kg) 

Ano Pernambuco Sao Paulo Minas Gerais 

Agticar A9ucar A9ucar A9ucar A9ucar A9ucar 

Usina Engenho Usina Engenho Usina Engenho 

1935 4.431 800 2.017 236 382 2.112 

1936 3.559 664 2.147 331 389 2.175 

1937 2.533 531 2.408 324 416 2.281 

1938 3.720 491 , 2.199 282 328 1.907 

1939 4.614 565 2.464 325 382 2.111 

1940/41 4.657 697 2.330 394 532 2.010 

1941/42 4.532 610 2.252 367 537 2.325 

1943/44 5.450 600 2.959 400 418 2.100 

1944/45 4.702 450 3.067 450 469 1.800 

1945/46 4.822 811 2.894 312 639 1.936 

1946/47 5.927 983 4.410 341 698 1.913 

1947/48 7.732 783 5.599 268 769 1.653 

1948/49 5 7.859 5.802 752 i 

1949/50 6.466 5.945 868 

1951 7.642 8.126 1.333 

1952 9.209 9.381 1.241 

1953 9.400 - 11.693 1.492 

1954 9.840 13.076 1.572 

1955 9.872 11.892 1.458 

Nota: De 1935 a 1939 e de 1951 a 1955 = anos civis; 1940 a 1950 = anos safras. 

Fonte: Anuario A^careiro, varios anos. 
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No penodo de 1936 a 1955 a produ9ao de a9ucar paulista cresceu a 

um ritmo maior do que a de Minas Gerais (Tabela 3). Em 1947/48, a produ- 

9ao de a9ucar de Sao Paulo era de 5.867 mil sacos de 60 kg e a de Minas 

Gerais era de 2.422 mil sacos. Esse grande dinamismo da agroindustria 

a9ucareira paulista, a partir da segunda metade da decada de 30, se deveu a 

expansao da produ9ao oriunda de usinas. 

A agroindustria canavieira de Minas Gerais sofreu mudan9as a partir 

da segunda metade da decada de 1930, quando ocorreu maior apoio, oriun- 

do do setor publico federal, as usinas, sem haver incentivo correspondente 

aos engenhos (assunto que sera tratado no item 4). Nao obstante, a produ9ao 

oriunda das usinas nao permitiu a Minas Gerais manter, no cenario nacional, 

a posi9ao que teve na metade da decada de 30. 

Em 1947/48 a produ9ao de a9ucar de Minas Gerais correspondia a 

28% da produ9ao de Pernambuco. Como vimos acima, essa porcentagem foi 

de 48 pontos em 1935. 

Nos proximos itens analisamos alguns elementos que explicam a dife- 

ren9a de dinamismo das agroindustrias a9ucareira mineira e paulista que 

evidenciamos acima. 

2 - Fatores Naturals e Economicos que Afetaram a Evoluqao da 

Agroindustria Canavieira de Minas Gerais e de Sao Paulo 

O Estado de Sao Paulo teve na area conhecida como "quadrilatero do 

a9ucarM condi96es naturais (quanto ao relevo, clima e fertilidade da terra) 

adequadas a expansao da cana-de-a9ucar. Junto a essas condi96es se asso- 

ciou as vantagens fornecidas pela atividade cafeeira em sua fase de consoli- 

da9ao (assunto ja analisado no item anterior). Alem do fornecimento de 

capital, a cafeicultura em Sao Paulo permitiu a forma9ao de um mercado de 

trabalho tambem adequado a cana-de-a9ucar. 

Em Minas Gerais, a dota9ao de fatores naturais necessarios para o 

adequado cultivo da cana-de-a9ucar apresentava algumas limita96es, quais 

sejam: relevo relativamente ondulado e resides termicas e hidricas em 

certas partes das areas de ocorrencia da cultura canavieira.^ 

(5) Em certas regioes de relevo ondulado em Minas Gerais poderia se desenvolver a "'cana de 
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A agroindustria canavieira em Minas Gerais se disseminou, inicial- 

mente, em areas proximas aos incipientes centres urbanos. Essas areas esta- 

vam vinculadas diretamente a explora9ao aunfera. Na atual configura^ao do 

Estado mineiro, constata-se que a maioria dessas agroindustrias localizaram- 

se na mesorregiao do Centro-Leste Mineiro, nas microrregioes do Espinha- 

90 Meridional e Campos da Mantiqueira. 

Dados de Costa Filho (1963) revelam que a mesorregiao do Centro- 

Leste Mineiro concentrava a maior parte dos engenhos existentes em 1854 

(cerca de 31,4% do total de engenhos). Itabira e Mariana tinham, respectiva- 

mente, 12,7% e 9,5% do numero total de engenhos e eram os municipios 

que mais se rea^aram no cenario regional. A mesorregiao do Sudoeste 

Mineiro representou cerca de 19,2% desse total de estabelecimentos, se- 

guindo-lhe o Nordeste Mineiro (17,0%), Triangulo Mineiro (8,9%), Centro- 

Leste Mineiro (7,3%), Belo Horizonte - municipio de Sahara e Caete - 

(7,0%), Mata e Rio Doce Mineiro (6,7%) e Noroeste Mineiro (2,5%). 

Segundo publica9ao da Secretaria de Estado da Agricultura de Minas 

Gerais (1980), o Centro-Leste Mineiro, area onde se concentrou inicialmen- 

te a agroindustria canavieira, apresenta topografia relativamente acidentada 

e com ocorrencia de carencia termica, o que caracteriza tecnicamente boa 

parte da regiao como restrita (pelas caractensticas topograficas) e restrita a 

inapta (pelas caractensticas termicas) para o cultivo da cana-de-a9ucar. 

Isto atesta o fato de que a implanta9ao da agroindustria canavieira em 

Minas Gerais veio atender primeiramente a demanda dos centres proximos 

da explora9ao de ouro, dispensando-se a fortiori aptidoes edafo-climaticas 

relativamente favoraveis para o cultivo da cana. Isto nao permitiu a continui- 

dade da expansao de parcela da agroindustria canavieira apos o fim do ciclo 

do ouro. 

O mercado de trabalho formado para desenvolver a cafeicultura em 

Sao Paulo favoreceu a agroindustria canavieira em dois sentidos: forneci- 

mento de mao-de-obra e forma9ao de mercado consumidor. 

encosta", de modo que o relevo nao se caracterizaria como uma scria restri^o a expansao da 
cana-de-a9(jcar. Nao obstante, essas regioes tambem eram muito propicias a expansao do cafe, e 
esta atividade, ao competir com a cana-de-a^car pelos fatores de produ9ao, "coibiu" o 
desenvolvimento da cultura da cana em tais areas (este tema 6 melhor discutido no item 3). 
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Em Minas Gerais, o mercado de trabalho formado para atender a 

expansao da cafeicultura - baseado em regime de parceria que, segundo 

Gnaccarini (1980), era uma extensao da escravidao - vinculava a cultura da 

cana-de-a9ucar a uma modalidade pre-capitalista de trabalho, que nao per- 

mitia o surgimento de um mercado consumidor mais dinamico. 

No item anterior ja analisamos a rela9ao cana/cafe em Minas Gerais e 

em Sao Paulo. Em parte devido a essa rela9ao, as usinas montadas em Sao 

Paulo puderam ser de maior escala do que as de Minas Gerais. Isto se 

conclui do exame do capital medio investido e da produ9ao media por usina 

em Minas Gerais e em Sao Paulo (vide Tabela 1). A maior dimensao das 

usinas em Sao Paulo, em rela9ao as de Minas Gerais, permitiu aquelas uma 

maior capacidade de investimento diante de pianos incentivadores patroci- 

nados pelo Institute do A9ucar e do Alcool (IAA), que serao analisados no 

item 4. 

Pelo discutido ate aqui podemos concluir que a hipotese primeira, 

formulada no imcio desse trabalho, foi validada. Isto e, a agroindustria cana- 

vieira de Minas Gerais se defasou em rela9ao a de Sao Paulo em decorrencia 

das condi96es naturais e da maior concentra9ao economica neste ultimo 

Estado. 

3 - Os Principals Produtos da Agropecuaria Mineira e a Cana- 

de-Agucar 

Este item analisa se outros produtos elaborados em Minas Gerais 

(como o cafe, os produtos obtidos da pecuaria e as lavouras de consumo 

interno) competiram com a cana-de-a9ucar na utiliza9ao dos fatores de pro- 

du9ao no meio rural. Convem salientar que a precariedade das estatisticas 

oficiais sobre a produ9ao e a area cultivada com cana-de-a9ucar, em penodos 

remotos, dificulta qualquer asser9ao pormenorizada sobre o assunto. Sabe- 

se, todavia, que as produ96es de a9ucar, rapadura e aguardente de Minas 

Gerais eram, em sua maior parte, direcionadas para o seu proprio mercado 

domestico, sendo os excedentes, bem pequenos, exportados (CLARCK, 

1935). 
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Analisando as exporta96es de a9ucar, rapadura e aguardente, retrata- 

das na Tabela 4, observa-se a existencia de oscila96es consideraveis entre os 

qiiinqiienios estudados. Entretanto, agregando esses quinqiienios em perio- 

dos de 15 anos, constatar-se-a, a partir dos novos valores, um aumento das 

exporta96es dos produtos citados ao longo de 1845 a 1889. Diga-se de 

passagem, que este periodo caracterizou-se pela hegemonia do cafe. 

TABELA 4 

EXPORTAgOES DE AgUGAR, RAPADURA E 

AGUARDENTE DE MINAS GERAIS, NO PERIODO DE 

1845 A 1889 

Periodo Acucar (em kg) Rapadura (em kg) Aguardente (em litros) 

1845/1849 106.275 1.980 

1850/1854 748.450 692.434 

1855/1859 339.370 486.018 

1860/1864 155.947 83.367 

1865/1869 910.752 968.115 

1870/1874 462.966 957.047 

1875/1879 186.095 835.447 113.092 

1880/1884 209.763 1.265.920 340.021 

1885/1889 2.178.932 723.252 499.002 

Fonte: GLARCK (1935, p.77). 

Isto implica que as exporta95es de a9ucar, rapadura e aguardente 

continuaram a crescer ao longo do penodo de predommio das exporta96es 

de cafe. O que, frisa-se, nao e suficiente para dizer que a agroindustria 

canavieira de Minas Gerais nao competiu com a cafeicultura (na fase de 

expansao desta ultima) pelos fatores de produ9ao situados no meio rural. 

Primeiro, porque as exporta96es dos produtos da agroindustria canavieira 

nao foram quantitativamente substanciais. Ressalta-se, novamente, que 

apenas uma fra9ao do total da produ9ao mineira de a9ucar, rapadura e 

aguardente era exportada (CLARCK, 1935). Segundo, porque apesar da 

ausencia de dados referentes a quantidade produzida desses produtos para a 

epoca pode-se aferir que o cafe - particularmente - e produtos agncolas de 

subsistencia contribmram para "coibir" o desenvolvimento da cana-de-a9u- 

car em areas antes representativas nesta cultura ou, pelo menos, dividir com 

160 Est. econ., Sao Paulo, 24(1):145-173, jan./abr. 1994 



Pery F. Assis Shikida & Carlos Jose C. Bacha 

a agroindustria canavieira o centro das ater^oes da regiao. Em Mar de 

Espanha, Aiuruoca, Lavras, Oliveira e Uba contavam-se, respectivamente, 

50, 16, 70, 74 e 146 engenhos em 1854. A partir da difusao da cafeicultura e 

de atividades de subsistencia nessas regioes, essas unidades produtivas fo- 

ram gradativamente perdendo importancia, chegando em 1934 a nao terem 

o destaque de outrora. 

Segundo Bacha (1988), de modo geral a expansao cafeeira em Minas 

Gerais nao deslocou nenhuma atividade preexistente, pois aquela se fazia, 

geralmente, em areas revestidas com matas. 

Nao obstante, a cafeicultura se mostrava como uma atividade mais 

lucrativa que a cana-de-a9ucar, pois tinha menores custos monetarios do que 

a ultima (FURTADO, 1974) e dispunha de mercado e condit^oes de comer- 

cializa9ao bastante favoraveis. Devido a esses elementos, a cafeicultura, em 

sua fase de expansao, atraiu fatores de produ9ao - como a terra e a mao-de- 

obra - que poderiam se deslocar para outras atividades, como a agroindustria 

canavieira, inibindo o desenvolvimento delas. 

Isto significou, pois, a perda da importancia relativa da agroindustria 

canavieira, sendo que em algumas regioes - ja citadas - constatou-se a estag- 

na9ao dessa atividade e a ascensao da cafeicultura. Simonsen (1973) consta- 

ta o fato de que, ao se expandir na Zona da Mata, em Minas Gerais, o cafe 

atraiu numerosas pessoas, entre agricultores descendentes ou sucessores 

dos fidalgos que haviam recebido de D. Joao VI um grande numero de 

sesmarias nessa regiao. Tal ocorrido vem denotar o interesse que as pessoas 

tiveram pelo cafe, concentrando, 'desta feita, as aten96es em torno dessa 

cultura. 

Observe que uma vez consolidada a#cafeicultura em Minas Gerais, 

essa atividade poderia gerar excedentes que dinami^a^sem outros empreen- 

dimentos. Gontudo, vimos no item anterior que a cafeicultura mineira, na 

sua fase de consolida9ao, gerou poucos impactos, em rela9aoffa6s observados 

em Sao Paulo, que pudessem dinamizar a agroindustria canavieira. 

Outra atividade que, de certa forma, "concorreu" intefnamente com a 

agroindustria canavieira mineira pelos fatores de produ9ao foi a pecuaria. 

Em Prado Junior (1972, p. 196) pode-se observar que, em fins do seculo 

XVIII, "a produgao local de Minas Gerais jd tfrava aos sertdes do Nordeste o 
<6 
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mercado de came dos centros mineradores" Clarck (1935, p. 76) ressalta o fato 

de a pecuaria ser, apos esgotados os depositos aunferos em Minas Gerais, o 

foco das atengoes dessa economia; "a cana-de-agucar nao podia alcangar sendo 

um lugar secunddrio na ordem das atividades agricolas locals", 

Singer (1977, p. 208), citando Taunay, salienta que "a economia mineira 

no comego do seculo pode ser aquilatada pelos dados de exportagdo, que nos sdo 

proporcionados por Eschwege, referentes a 1818119. Os itens mais importantes 

sdo representados por produtos da pecuaria: gado vacum {248,2 contos), bestas 

(90,7 contos), porcos (90,5 contos) e queijos (79,5 contos). Seguem-se alguns produ- 

tos da lavoura: fumo (70,4 contos), algoddo (58,9 contos) e agucar (45,7 contos). 0 

cafe ocupa um lugar modesto, com apenas 29 contos." Em 1842/1843, as bestas 

(1.810 contos), os bois (1.170 contos) e o cafe (592 contos), foram os itens 

que maior importancia tiveram na pauta de exporta9ao de Minas Gerais. Em 

1859/1860 o cafe passou a ser o produto de maior destaque na pauta de 

exporta9ao do Estado (SINGER, 1977). 

Uma das razoes basicas para o desenvolvimento da pecuaria, nao so 

em Minas Gerais, como tambem em outras areas do Brasil, reside no fato de 

a carne, leite e seus derivados serem artigos de consume de relativo acesso 

as comunidades locais, ate mesmo aos escravos (ANTONIL, 1982). 

Para Furtado (1974, p. 59), "no que respeita a disponibilidade de capacida- 

de empresarial, a expansdo criatoria nao parece haver encontrado obstdculos. Essa 

atividade apresentava mais atrativos ao colono sem recursos do que as ocupagoes 

acesstveis na economia agucareira. Aquele que nao dispunha de recursos para ini- 

ciar por conta propria a criagdo tinha possibilidade de efetuar a acumulagdo inicial 

trabalhando numa fazenda de gado2 

Envolvendo maiores especifica96es para Minas Gerais, Prado Ju- 

nior (1972) reune uma serie de fatores que colaboraram para que a pecua- 

ria viesse a ser uma forte atividade economica no Estado. O Norte de 

Minas, prolongamento natural da Bahia, recebeu algumas caractensticas 

desta ultima regiao, dentre as quais o dominio de fazendas de gado - 

ainda que nessas areas o baixo indice de pluviosidade viesse a prejudicar 

a cria9ao. O sul do Estado, por sua vez, destacou-se no contexto estadual 

da pecuaria por agregar em sua regiao fatores como a abundancia de agua 

e vegeta9ao propicia as cria96es - apesar de contar com terrenos relativa- 

mente ondulados. 
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A virada do seculo XIX para o seculo XX acusou, em termos de pauta 

de exporta9ao mineira, a retomada da importancia dos produtos oriundos da 

pecuaria (Tabela 5). 

TABELA 5 

PRINGIPAIS PRODUTOS DE EXPORTAg AO DE MINAS 

GERAIS EM 1888,1898 E 1908 

Ano Produto da lavoura Produto da pecuaria 

1888 81% 12% 

(cafe 79%) (gado vacum 7%) 

1898 72% 18% 

(cafe 68%) (gado vacum 10%) 

(queijo 4%) 

1908 50% 35% 

(cafe 38%) (gado vacum 19%) 

(fumo 4%) (queijo 4%) 

(toucinho 3%) 

Fonte: JACOB, R., Minas no XX2 seculo, p. 411 e 412. Extraido de SINGER (1977, p. 227). 

De modo identico ao da relac^ao cana-de-a9ucar versus cafe (na fase 

inicial de expansao deste ultimo), a relagao cana-de-a9ucar versus pecuaria 

nao apresenta estatisticas que possibilitem afirmar, sem "sombra de duvida", 

se o deslocamento da primeira atividade se deu em decorrencia de uma 

expansao da segunda. O que se pode dizer, com base em referencias, e 

novamente uma expansao de cria96es - gado vacum e sumos, basicamente - 

em areas com alguma expressao na agroindustria canavieira e, com isso, 

deduzir, caso seja possivel, que tal atividade colaborou para "coibir" um 

provavel desenvolvimento da cultura canavieira nessa regiao, ou mesmo 

dividir o centro das aten96es na regiao. 

A Tabela 6 mostra a evolu9ao da quantidade produzida e o valor da 

produ9ao da cana-de-a9ucar, cafe, bovinos e sumos para alguns anos da 

decada de 20 do presente seculo. 
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TABELA 6 

QUANTIDADE PRODUZIDA E VALOR DA PRODUgAO 

PARA A GANA-DE-AgUGAR, CAFE, BO VINOS E 

SUINOS EM MINAS GERAIS -1923,1927,1928 E 1929 

Produto 1923 1927 1928 1929 

Quantidade Valor Quantidade Valor Quantidade Valor Quantidade Valor 

Cana 3.155 95 3.020 96 3.234 98 3.264 103 
Cafe 253 519 301 648 291 525 348 487 
Bovinos 1.987 317 2.016 362 2.075 305 2.110 378 
Sumos 2.387 286 1.860 334 2.013 360 2.320 417 

Nota: A quantidade de cafe e cana esta medida em toneladas, as quantidades de bovinos e 
sumos estao medidas em mil cabe^as e os valores estao medidos em mil contos de reis. 

Fonte: COSTA (1978). 

Em termos de valor da produ9ao, realmente a cana-de-a9ucar foi rela- 

tivamente menos expressiva (em valores absolutes). O cafe e a pecuaria 

(bovinos e sumos) sobressairam neste sentido, porem, exceto o valor da 

produ9ao de sumos, os outros dois produtos apresentaram oscila96es duran- 

te o penodo enfocado. Sobre as evolu96es das quantidades produzidas, 

observa-se que a cana-de-a9ucar e sumos praticamente mostraram uma es- 

tagna9ao, a produ9ao do cafe, apesar de oscilar em 1928, cresceu, e a produ- 

9ao de bovinos foi ascendente ao longo dos anos considerados. 

Nao se pode dizer, categoricamente, que essa atividade - a pecuaria - 

veio deslocar a cana-de-a9ucar, em particular no Sul de Minas, regiao de 

importancia tanto na agroindustria canavieira como na pecuaria. Nao obstan- 

te, o aumento do numero de cabe9as nessa localiza9ao - por exemplo, ape- 

nas em Alfenas (1903/1905) existiam cerca de 305.000 cabe9as de gado e 

291.500 cabe9as de sumo (SINGER, 1977) - dividiu, de certa maneira, o 

centro das aten9oes entre as op96es agropecuarias. 

A "concorrencia" da pecuaria com a agroindustria canavieira e outros 

produtos em Minas Gerais - cafe, vinho e cereais - ocorreu em localidades 

especfficas, pois a dissemina9ao dessas atividades nao encampou sempre as 

mesmas areas. Outro fator de importancia alude a evolu9ao dessas duas 

atividades sob a otica do mercado interno e externo. Ve-se, ai, uma notavel 

diferen9a. Isto e, a agroindustria canavieira mineira, conforme ja exposto, 

direcionava uma maior fra9ao de sua produ9ao para o mercado domestieo, e 
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apenas um pequeno excedente para o mercado extemo nacionai - regioes 

limitrofes a esse Estado alpino basicamente Rio de Janeiro e Sao Paulo. A 

pecuaria, todavia, desempenhou relevante papel, tanto no contexto do mer- 

cado domestico quanto do mercado externo ao Estado. 

Do exposto acima, pode-se aferir, pelos resultados apresentados, que 

a agroindustria canavieira de Minas Gerais teve, de certa maneira, "coibido" 

seu desenvolvimento pela expansao do cafe (na fase inicial deste ultimo) e, 

por outro lado, teve que dividir as aten96es com a pecuaria. Apesar disso, 

para confirmar a segunda hipotese formulada na introduce desse trabalho e 

necessario empreender novos esfo^os para quantificar a concorrencia entre 

as atividades agncolas pelos fatores de produgao situados no meio rural. 

4 - A IntervenQao do Estado na Agroindustria Canavieira do 

Brasil e seus Efeitos em Minas Gerais 

Nesse item procuramos analisar se as politicas publicas federais dire- 

cionadas a agroindustria canavieira tiveram impactos diferenciados sobre 

Minas Gerais e sobre Sao Paulo (regiao administrativa vizinha aquele e que 

teve um desempenho diferente da atividade em analise, principalmente a 

partir da segunda metade da decada de 1930, como vimos no item 1 deste 

trabalho). 

Azevedo (1958) relata quatro fases caracterizadoras das redoes do 

Estado com os produtores de agucar. Nas duas primeiras fases - aproximada- 

mente meados do seculo XVI a 1822 - o Estado atuou de maneira a incenti- 

var e proteger a industria do a9ucar. Inserida na segunda fase, mais 

protecionista, houve um penodo de restri96es a edifica9ao de engenhos, por 

sinal coincidente com o ciclo do ouro (1700/1780). Este penodo, de implica- 

96es ja conhecidas, apresentou como prioridades para a Metropole portu- 

guesa a extra9ao de metais e pedras preciosas. Na terceira fase - 1822 ate as 

primeiras decadas do seculo XX - constatou-se uma forma de atua9ao do 

Estado mais ligada a uma tendencia liberal, sendo nesta fase canceladas, 

entre outras coisas, a administra9ao do Dizimo do A9ucar, as Mesas da 

Inspe9ao do A9ucar, Tabaco e Algodao, e as Disposi96es e Leis que exigiam 

licen9a para levantar-se um engenho. Na quarta fase, p6s-1930 (a qual se 

direciona maior aten9ao neste trabalho), o intervencionismo na agroindus- 
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tria canavieira voltou a ser enfatizado como pratica politica, desta vez com 

maior vigor. 

Os anos 30 inauguraram um periodo de forte intervencionismo estatal 

na economia brasileira. Nessa epoca, teve inicio a "Era Vargas", onde houve 

um aumento da interferencia do Estado na economia. Para Hewlett (1980), 

o Governo Vargas nao adotou em sua pratica a concepgao do "laissez-faire, 

laissez-passer". Ao contrario, protegeu e subsidiou a industria pesada via 

manipulate de medidas fiscais, cambiais e crediticias -, adquiriu considera- 

vel capacidade produtiva - via participate direta em atividades como as 

estradas de ferro, navegato comercial, industria pesada (siderurgia), servi- 

ces de utilidade publica, entre outros. Procurou tambem compensar os 

cafeicultores da grandiosa queda dos precos dessa rubiacea, tentando ree- 

guer este importante segmento da economia que, ate aquele momento, 

figurava como o "carro chefe" das exportacoes brasileiras. 

Sendo a agroindustria canavieira parte integrante desse todo mais 

complexo que e a economia brasileira, o modo de conduto do Estado nao 

poderia set muito distinto. Porem, apresentou peculiaridades proprias para a 

agroindustria canavieira. 

Para Szmrecsanyi (1979, p. 163), esta especificidade pode ser denota- 

da a partir da origem do processo de intervento do Estado na agroindustria 

canavieira do Brasil ate 1933 - ano de criato do Institute do Acucar e do 

Alcool (IAA). Ou seja, "o planejamento, entendido como processo de intervengdo 

racional do Estado nas atividades econdmicas,foi institucionalizado na agroindus- 

tria canavieira do Brasil de forma gradual - isto e, por aproximagdes sucessivas - e 

a pedido dos proprios produtores do subsetor Essa institucionalizagdo progressiva 

resultou menos de uma vocagdo intervencionista dos govemantes do Pats depois de 

1930, do que da reagdo dos produtores e do Governo a uma situagdo de fato - a 

grande depressdo mundial desencadeada pela crise economica de 1929 - cujos efeitos 

desfavordveis nao podiam ser superados atraves das medidas convencionais ate 

entao adotadas (politica monetdria, fiscal, etc.).'" 

Conforme Miranda (1943), a retrato do mercado livre do agucar e a 

depressao econdmica, advinda da crise global de 1929, foram os principals 

fatores que fizeram com que a crise do mercado acucareiro atingisse ampli- 

tude mundial. 
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Assim sendo, averigua-se que a forma de interver^ao do Estado na 

agroindustria canavieira depois de 1930 procurou aferir pontos que iam de 

encontro a real situa9ao dessa atividade. Acresce a isso o fato da intensidade 

dessa interver^ao ter sido muito mais forte do que a verificada em penodo 

anterior. Segundo Queda (1972, p. 08-09), a "intervengao sefazpresente desde a 

produgdo de materia-prima (regulamentando o corte, transporte, pesagem e beneft- 

ciamento) ate a fabrtcagdo distribuigdo, consumo e exportagdo do produto acaba- 

do, tanto no mercado nacional quanto no internacional. Disciplina as relagoes entre 

fornecedores e usineiros e destes com os seus lavradores no referente ao mo do, ao 

tempo e a forma de pagamento das canas bem como a solugdo dos littgios decorren- 

tes. Rstabelece a politica de equiltbrto entre a produgdo e o consumo, com vistas a 

garantir pregos estdveis, encaminhando os excessos para o mercado exterior. Cuida 

do financiamento das safras a usineiros e fornecedores. Determina quotas mensais 

de comercializagdo e estabelece normas para a assistencia social aos trabalhadores 

da agroindustria agucareira (atraves de Cooperativas, Associagoes e Sindicatos), 

estipulando as contribuigdes para o custeio dessas operagdes. Institui orgdos para 

julgar as infragdes o corridas" 

Das varias medidas adotadas pelo IAA nos interessa, mais de perto, a 

que se ocupava com a moderniza^o do parque agroindustrial canavieiro, 

com conseqiiente fortalecimento das usinas e com perda de importancia 

relativa dos engenhos. Como argumentou Amaral (1940, p.146), "apolitica do 

Instituto do Agucare do Alcool vem contribuindo poderosamentepara o predomtnio 

da usina sobre o bangue e o quebra-peito" ambas arcaicas unidades produtivas 

do setor. 

Como vimos no item 1, a agroindustria canavieira em Minas Gerais se 

modernizou a partir de 1930, dando-se enfase a usina e, ate certo ponto, 

desprezando os engenhos. Jambeiro (1973, p.41) discute este fato da seguin- 

te maneira: "o sistema de defesa do agucar instaurou verdadeiro monopdlio de 

fabrtcagdo em favor dos proprietdrios de usinas, cuja produgdo era significativa 

para a finalidade do IAA. Nas areas depequenos proprietdrios, os bangiiezeiros e 

rapadureiros ndo tiveram a protegdo do Instituto, apesar de estarem inclufdos no 

seu campo de agdo. 0 IAA pareceu desconhecer as necessidades da industria rapadu- 

reira embora esta fosse muito importante para a economia local de inumeros muni- 

ctpios brasileiros." 
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O Estado de Minas Gerais, uma tipica regiao produtora e consumido- 

ra do a9ucar bruto, passou a ser condicionada institucionalmente - via IAA - 

a produzir e consumir a9ucar de usina. A transforma9ao do habito do consu- 

midor mineiro, ao mudar de a9ucar bruto para a9ucar de usina, nao se 

apresenta como ponto negative nesta controversia. Pelo contrario, esta mu- 

dan9a - a9ucar bruto para a9ucar de usina - e uma tendencia verificada no 

cenario nacional, sendo considerada sinal de modernidade (DE CARLI, 

1942). Fundamentalmente, a questao se refere a um certo "desdem" direcio- 

nado pelo IAA a maioria dos proprietarios de engenhos em Minas Gerais - 

ocorrido este que nao se restringiu somente a este Estado. 

Em Minas Gerais nao se verificou uma adequada transforma9ao de 

proprietarios fundiarios em usineiros devido a uma falta de politica do IAA 

neste sentido, e tambem em decorrencia das proprias condi96es socio-eco- 

nomicas inerentes aos mineiros em geral (analisadas no item 2). 

Portanto, sobre a hipotese terceira, formulada na introdu9ao desse 

trabalho, conclui-se que o Estado, traduzido nas politicas do IAA, contribuiu 

para o predominio economico e politico da usina sobre as unidades produti- 

vas mais arcaicas: no caso, os engenhos e engenhocas. Neste sentido, Minas 

Gerais, que fundamentava boa parte de sua agroindustria canavieira nesses 

ultimos estabelecimentos, saiu prejudicada por nao contar com um adequa- 

do numero de usinas que pudesse dar suporte as politicas do IAA no 

Estado, e por nao contar com uma politica que pudesse propiciar a moderni- 

za9ao de seus engenhos e engenhocas "menos arcaicos" 

Cumpre registrar que, tanto no aspecto economico da agroindustria 

canavieira (concentra9ao industrial, mercado consumidor, de trabalho e de 

terras, entre outros indicadores), como no institucional (Decretos e Leis), o 

mais favorecido foi o Estado de Sao Paulo. 

Gonclusdes 

Minas Gerais teve, na primeira metade da decada de 1930, uma posi- 

9ao de destaque na agroindustria canavieira nacional. Apesar disso, este 

Estado passou a ter uma posi9ao intermediaria na agroindustria em questao 

quando das mudan9as que esta sofreu a partir da segunda metade da decada 

de 30. 
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Diante desse fato, o objetivo do presente trabalho foi analisar a evolu- 

9ao da agroindustria canavieira em Minas Gerais, desde a sua genese, no 

Estado, ate 1955. Procurou-se evidenciar quais foram os entraves responsa- 

veis pelo nao avan90 das for9as produtivas da agroindustria canavieira mi- 

neira, tomando como base de compara9ao a evolu9ao da agroindustria 

canavieira paulista. 

Conclui-se que a agroindustria canavieira de Minas Gerais se defasou 

em rela9ao a de Sao Paulo devido as caracteristicas naturais e economicas 

pertencentes especificamente a essa ultima regiao, que Ihes permitiu ter 

unidades produtivas mais capitalizadas. 

Mediante a analise da competi9ao pelos fatores de produ9ao, situados 

no meio rural, entre a cana-de-a9ucar, o cafe e a pecuaria constatou-se que a 

agroindustria canavieira teve, de certa maneira, "coibido" seu desenvolvi- 

mento pela expansao do cafe (na fase inicial deste ultimo) e, por outro lado, 

teve que dividir as aten96es com a pecuaria. 

Por fim, mostrou-se que o Estado, traduzido nas politicas do Instituto 
✓ 

do A9ucar e do Alcool (IAA), contribuiu para o predominio da usina sobre as 

unidades produtivas mais arcaicas, nao dando o adequado apoio a moderni- 

za9ao do parque agroindustrial canavieiro mineiro, que estava estruturado 

na forma de engenhos. 

Foi visto que a politica de moderniza9ao da agroindustria canavieira 

preparava Minas Gerais para ser um razoavel produtor e consumidor de 

a9ucar de usina, nao se preocupando, contudo, com a situa9ao da maioria 

dos proprietarios de engenhos, que nao tinham condi96es para se capitalizar 

e, com isso, enfrentar a concorrencia das usinas. A indaga9ao que emerge 

neste contexto e a seguinte: poderia haver alguma altera9ao nessa tendencia 

de supremacia da usina sobre o engenho advogada pelo IAA? Acredita-se 

que nao. Um dos subsidios dessa negativa pode ser obtido em Queda (1972, 

p. 14), no qual "a intervengao com cardter globalizador vai se tomando vidvel d 

medida que a economta brasileira cresce e se diver si ft ca. Desta maneira a interven- 

gao estatal tende a ser orientada de ocordo com os interesses dominantes do setor 

industrial, da agropecudria e do comercio" Dentro deste cenario, observa-se 

que a agroindustria canavieira passava por um processo de moderniza9ao, 

onde de uma fase de engenhos passou-se para uma fase de engenhos cen- 

trais e desta para as usinas. O a9ucar de usina ja predominava e a generaliza- 
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9ao do seu consumo era quase que inevitavel. Aliado a isto, tem-se que as 

classes dominantes desta agroindustria correspondiam as dos proprietarios 

das usinas; no caso paulista, muitos dos quais imigrantes - italianos e France- 

ses - que tinham como caractenstica o firme proposito de acumular; no caso 

pernambucano, muitos ex-senhores de engenhos, de grande for9a politica 

nas suas regides. Portanto, o IAA era gerido por ideias que se compatibiliza- 

vam com os interesses da classe dominante da economia canavieira, qual 

seja, a dos proprietarios de usinas. 

Em Gnaccarini (1972) constata-se que os interesses empresariais da 

agroindustria agucareira de Sao Paulo fez-se representar no IAA a medida 

que o seu dinamismo crescia (produce elevada, mercado consumidor em 

expansao, alta oferta de mao-de-obra, industria de equipamentos proxima - 

Dedini - etc.). Numa otica comparativa, para Minas Gerais a nao repre- 

sentatividade no IAA esteve muito ligada a ausencia desse dinamismo. 

Conforme Gnaccarini (1972, p. 237), "o capitalismo e incompatwelcom o equilt- 

brio econdmico" Neste sentido, os interesses de todos os proprietarios capita- 

listas nao podem ser representados na esfera estatal, o que explica em boa 

parte a predominancia dos interesses paulistas sobre os mineiros. 

Finalizando, se o IAA colaborou de certa forma com o relativo pro- 

gresso tecnologico da agroindustria canavieira mineira (apoiando a consoli- 

dagao das usinas nesta agroindustria), por outro lado, nao contribuiu para 

que essa atividade viesse a se consolidar como um forte segmento da econo- 

mia estadual. A propria conjuntura macroeconomica regional nao era favora- 

vel a economia canavieira de Minas Gerais, conforme ja observado. 
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