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0 TEMA DO ABASTECIMENTO NA HISTORIOGRAFIA

BAIANA: UMA AVALIAcAO

Mario Augusto da Silva Santos

RESUMO

0 tema do abastecimento , so em anos recentes , vem-se

tornando objeto de analise da historiografia produzida na Ba

hia.Isto se deve a superagao de uma ideologia colonialista e

de uma visao elitista que pivilegiavam as questoes concernen

tes as setor agro - exportador e secundarizavam ou faziam desa

parecer os problemas do mercado interno.

Apos rapido exame do espago ocupado pelos estudos so-

bre o abastecimento nas diversas Hist6rias da Bahia e em tra

balhos monograficos recentes , o autor apresenta suas pro

prias experi "encias neste campo de investigagao.

0 universo temporal da pesquisa e a Primeira Republica

(1889-1930 ), quando a cidade do Salvador sofreu agudamente

os resultados de uma deficiente producao'interna de alimen-

tos e viu apertarem - se os lagos de depend "encia dos suprimen

tos externos.

No artigo , sao indicados certos procedimentos metodolo

gicos e alguns resultados obtidos ca analise de questoes in

terligadas e componentes ca tematica : habitos de consumo all

mentar, produgao regional de subsistRncia , comOrcio externo e

interno,politica de abastecimento , pregos e carestia de vida.
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0 abastecimento e objeto de estudo que se pode

incluir em varios campos de interesse da Historia.E

e tema rico porque cria perspectivas a analises di

versas que nos levam a abrir questoes como: estrutu

ras de produgao, comercializagao e conjunturas; ti-

pos de sociedade, com suas hierarquias, seus mode-

los, seus grupos socio-profissionais, seus grupos

de consumidores, suas tensoes, seus movimentos so-

ciais; o poder, na sua estrutura,composigao e funcio

namento.

No momento, nao pretendemos apresentar uma his

toria substantiva do abastecimento. Cabe-nos apenas

fazer uma rapida avaliagao do espago que o tema vem

ocupando na historiografia elaborada em nosso meio

e apresentar nossas proprias experiencias neste cam

po de investigagao.

0 abastecimento alimentar de Salvador foi obje

to de observagoes desde os primeiros escritos sobre

a cidade, no inicio da colonizagao. Do Tratado des

critivo de Gabriel Snares de Souza ate as Cartas So

teropolitanas de Vilhena, passa-se do otimismo gene

ralizado as criticas mais argutas sobre o setor de

subsistencia.l

Entretanto, via de regra, conquar.to os cronis

tas coloniais descrevam com minudencias a produgao

do aqucar e de outros artigos, pouco se ocupam, com

parativamente, da provisao alimentar. Tal orienta-

4ao revela a visao colonialista que, per sua vez,

justifica um trago marcante da estrutura colonial:a

subordinagao do mercado interno aos interesses do

complexo agro-exportador.

Passando-se dos depoimentos contemporaneos a

produgao historiografica, nota-se uma especie de

incorporagao dessa ideologia colonialista na elabo

ragao das Historias da Bahia ou da cidade do Salva

dor: rapidas referencias ou completo silencio quan

do se trata do abastecimento.

A ornissao, alias, nao e exclusiva da historic

grafia sobre a Bahia. 0 mesmo ocorre em sinteses mais

amplas da historia do Brasil2. Dentre estas fazem

honrosas excegoes os trabalhos de Maria Yedda Linha

res: Historia do abastecimento; uma problematica em

questao (1530-1918) e Historia politica do abasteci
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mento (1918-1974), o segundo em co-autoria com Fran

cisco Carlos Teixeira da Silva3.

Aqui, pela primeira vez, se tenta uma aborda-

gem larga do tema, por ele mesmo , sem que aparega

subordinado como apendice da historia da agricultu

ra comercial. Sem negar o papel central da produgao

exportadora,foi o estudo orientado para privilegiar

o que nao e considerado tipico ou dominante , parafraseando

a autora. Os interesses historiograficos nao recaem

no que tradicionalmente e tido como " relevante",mas

sobre o que tem sido visto como "insignificante".

Seu maior merito talvez seja o de levantar questoes

e apontar caminhos para a realizagao de analises mo

nograficas sobre a pequena propriedade, a produgao

familial, o connumo urbano etc. A diretriz sugerida

e a de se montarem pesquisas "a microscopio" de rea

lidades locais e regionais para se sair das aborda

gens "dominantes"4.

Retomemos o que nos importa mais diretamente:

os estudos sob re o abastecimento na historiografia baiana.

Afirmamos linhas atras que se pode enxergar uma

transposigao ou conservagao da ideologia colonialis

to na produgao historiografica local. Isto no ex-

plica tudo, e certo, pois fatores como a propria for-

magao profissional e intelectual dos historiadores

seriam ponderaveis. Entretanto, e muito sintomatico

que, na edigao especial do Diario Oficial do Esta-

do, de 2 de julho de 1923, as materias de teor his

torico-economico nada digam sobre a produgao de man

dioca, feijao e outros artigos basicos para o sus-

tento da populagao5. Nesta obra coletiva, esquecia-

se a lavoura de subsistencia, o que revela, no pla

no intelectual, o lugar subalterno que ela ocupava

na realidade. Era "lavoura de pobre": pobres os la

vradores e pobres os consumidores. Aqui ja nao se

trata, apenas, de ideologia colonialista, mas de

ideologia da classe dominante agro-mercantil em

um pais soberano.

Nao sendo possivel, nos limites desta exposi-

gAo, fazer um exame completo de toda a historiogra-

fia baiana, tomemos como pontos de referencia dois

momentos que ensejaram o aparecimento de trabalhos

significativos:.o ano de 1923, comemorativo do pri
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meiro centenario da independencia da Bahia e o de

1949, quando se festejou o quarto centenario de fun

dagao da cidade do Salvador.
Representativa das publicagoes de 1923 e a His

toria da Bahia do Imperio a Republica de Bras do Ama

ral. Sua proposta e a de uma historia cronologica-

narrativa - "um resumo dos fatos mais notaveis de

sua existencia" - que, de fato, orienta toda a obra.

Dai registrar o autor o que acontece, deixando de

lado o que 6, o mais estavel, o mais duradouro. Pri

vilegia-se a conjuntura e se desconhece a estrutura.

Por isto, a questao do abastecimento nao pode ser

trabalhada.

De referencia ao setor de subsistencia, so se

encontra em Bras do Amaral aquilo que se apresenta

revestido de cores mais dramaticas: as secas perio

dicas e a intervengao governamental. Por outro la-

do, a partir desta concepgao puramente conjuntural

e, por assim dizer , meteorologica,do abastecimento,

emana a sugestao de que pesa um fatalismo ou deter

minismo geografico. Alem do mais, sobre as secgas,na

da se informa a nao ser a propria ocorrencia.

Dentre as publicagoes estimuladas pelo quarto

centenario destacam-se as Historias da cidade do

Salvador de Edson Carneiro, Teodoro Sampaio, Araujo

Pinho, Afonso Rui de Sousa, Pedro Calmon,Carlos Ott

e Thales de Azevedo.

Em A cidade do Salvador, Edson Carneiro procu

ra reconstruir a vida urbana, do inicio ao final do

seculo XVI7. Suas observagoes sobre "0 abastecimen

to de viveres" limitam-se a oito paragrafos,baseados

nas informagoes de Nobrega, Gandavo e Fernao Cardim,

informagoes escritas no momento em que a prodigali

dade da natureza maravilhava os primeiros europeus

Nos treze capitulos em que se divide a Histo-

ric da fundagao da cidade do Salvador de Teodoro Sam

pai.o nao ha mais de vinte paragrafos dedicados ao

abastecimento8.

Ainda mais escassas sao as referencias de Arau

jo Pinho, na Historia social da cidade do Salvador;

aspectos da historia social da cidade (1549-1650).Di

versamente dos anteriores , porem, este autor chama

a atengao para a ameaga de penuria sob que viviam
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os moradores. Isto se deve ao fato de que estendeu

suas observagoes ate o fim da primeira metade do se

culo XVII, quando ja se revelava a precariedade do

sistema de abastecimento, desmentindo-se as ilusoes

dos primeiros cronistas9.

Afonso Rui de Sousa propes-se uma Historia po

litica e administrativa da cidade do Salvador. Seu

nucleo documental sao as Atas da Camara Municipal,

cuja utilizagao obedece basicamente a norma de dei

xar falarem os documentos em transcrigoes ou por meio

de parafrases. Mas este "deixar falar" se faz medi

ante uma concepgao historizante tal que o resultado

e um relato cronologico-narrativo muito vincado De

los pontos de vista dos dominantes. Isto, em parte,

esclarece porque as questoes do abastecimento nao

tem lugar nesta Historia. Entretanto, como se trata

de uma Historia Administrativa, fazem-se referen-

cias ao consumo interno quando ele se torna alvo de

providencias oficiais. Em nenhum momento, contudo,o

autor avanga no sentido de examinar motivagoes mais

profundas que estariam por tras da legislagao ou

dos protestos dos consumidores. Por outro lado,Afon

so Rui sempre ve a historia "de cima para baixo",

conforme se nota na mengao ao movimento do Maneta

de 1711, que o autor interpreta comp mero resultado

de complacencia das autoridades. 0 mesmo se verifi

ca nos aplausos que dedica a repressao contra a re

volta da "carne sem osso, farinha sem carogo" de

185810. Nao e de estranhar, portanto, que o tema do

abastecimento, que se volta Para as grandes numeros

dos an8nimos, dos dominados, nao tenha sido versado

suficientemente por este autor.

A Historia da Fundagao da Bahia de Pedro Calmon

relato literario que exalta a bravura q o herois

mo dos primeiros colonizadores - nao se ocupa do abas

tecimentoll -

A Formagao e evolugao etnica da cidade no Sal

vador de Carlos Ott trata da alimentagao do Pont-

de vista etnografico, mas nao na sua dinarrnica histo

rica12.

Convem ressaltar que nao se preteende minimizar

o merito desses trabalhos. Ao contrario, reconhece

mos-lhes a importancia da consulta ordenada a fon-
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tes primarias e outras, mais ou menos desconhecidas

ate entao, e ainda o relato sistematico de informa

goes. Decerto, essas obras responderam as solicita

goes intelectuais de seu mein, no seu tempo,e esta

riam limitadas pelos condicionamentos que sempre a

gem na reflexao sobre a historia.

Finalmente, dentre as obras comemorativas do

quarto centenario, destaca-se a de Thales de Azeve

do, intitulada 0 povoamento da cidade do Salvador.

Esta Historia representa um salto qualitativo

em relagao as demais porque se beneficia de uma vi

sao muito mais compreensiva do processo historico e

da propria formagao teorica do autor que transita

com reconhecida competencia nas areas limitrofes de

Sociologia e da Antropologia. Sua proposta de anali

se do povoamento leva em conta as situagoes,os con

dicionamentos e as resultantes do abastecimento. 0

tema da alimentagao diaria compoe o eixo da parte

III do livro. No capitulo teorico-introdutorio inti

tulado "0 processo ecologico", o autor da priorida

de aos "recursos de subsistencia" como motivo das

analises que se seguem e que versam sobre aspectos

diversos da problematica: desde as dificuldades ini

dais de importagao de alimentos no regime de feito

rias, os fatores da carestia e da penuria, ate os

habitos alimentares e o estado geral de nutrigaol3.

0 livro de Thales de Azevedo passa, entao,a fi

gurar como a mais rica analise sobre o abastecimen-

to alimentar de Salvador no periodo colonial. Contu

do, nao teve continuadores imediatos.

So em data mais recente, a questao seria reto

mada em visao de sintese historica: Bahia; a cidade

do Salvador e seu mercado no seculo XIX, de autoria

de Katia de Queiros Mattoso.

Este livro e um bem elaborado estudo de histo

ria urbana, ao qual, dada a sensibilidade da autora,

nao poderia faltar o e-foque sobre o abastecimento.

A terceira parts e voltada para "0 mercado de Salva

dor no seculo XIX", mercado cuja analise,por si mes

ma, ja justificaria a publicagao, nao fosse a obra

informada por uma visao mais larga da historia da

cidade. No estudo sobre"mercado de oferta" e "merca

do de demanda", Katia Mattoso aponta as questoes que

Universitas. Cultura. Salvador (35): 103-117 , jan./mar. 1986



109

estao no fundo de um abastecimento "irregular e de-

ficiente". Tais apreciagoes muito se enriquecem a
partir das analises da autora sobre pregos e sala

rios, resultado da aplicagao de procedimentos es

tatisticos, no que ela e pioneira na historiografia

baiana14.

Conquanto o tema em pauta ainda nao tenha sus

citado o aparecimento de um maior numero detrabalhos

historiograficos na Bahia, a medida em que se faz

sentir aqui a tendencia para a historia dos anoni-

mos, vao sendo despertados interesses para este cam

po. No mestrado em Ciencias Sociais da Universidade

Federal da Bahia, foram produzidas duas dissertagoes

cujo objeto de analise e a questao do abastecimento:

Abastecirnento de farinha da cidade do Salvador, de

Ellen Melo dos Santos Ribeiro, e Populismo e cares

tia (1951-1954), de Mirian Tereza Machado Guerrei

ro de Freitas I^D .

A dissertagao de Ellen Ribeiro versa sobre o

carater subsidiario da agricultura de mandioca e sua

posigao na estrutura de produgao, as condigoes do

mercado e o consequente comprometimento do sistema

de abastecimento de Salvador, no periodo de 1850 a

1870.

A dissertagao de Mirian Tereza de Freitas tem

come centro de preocupagoes o fenomeno da carestia

no universe das inquietagoes sociais, no plano go

3ernamental e nas praticas da politica populists

Trata-se de um estudo valioso para a compreensao de

certos aspectos da historia recente de Salvador.

Realizado esse rapido balango da historiogra-

fia baiana sobre o terra, passemos a apresentar as

questoes que nos pareceram de maior relevancia nas

investigagoes que fizemos a respeito.

Os problemas do abastecimento tornaram- se-nos

centro de interesse quando nos propusemos a anali-

sar os movimentos sociais de Salvador na Primeira

Republica.Nestes, embora sem exclusividade, sempre

presente se achava o drama da alimentagao. Para co

nhecer esse complexo tao envolvente que e o abaste

cimento, tivemos de levantar algumas indagagoes:dos

habitos alimentares da populagao a produgao regio

nal de subsistencia, a comercializagao , a atuagao
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dos poderes publicos e aos momentos de carestial6

A seguir, indicaremos sumariamente as procedi-
mentos adotados e alguns resultados obtidos das pes

quisas levadas a cabo para responder a essas indaga

goes.

1. Habitos de consumo

Inicialmente,fizemos um arrolamento de todos os

generos consumidos. Mas, levando em conta a necessa

ria discriminagao, dividimo-los em tres grupos, con

forme seu consumo,por tres faixas da populagao, que

nao tomamos como classes sociais, mas como grupos

de renda. Assim foi possivel estabelecer os alimen-

tos de consumo restrito, os alimentos de consumo me

dio e os alimentos de consumo geral. Estes compunham

a dieta basica dos setores majoritarios da popula-

gao. Sobre eles iriam recair as analises da produ

gao, comercializagao, intereferencia governamental

e pregos. Eram eles: farinha de mandioca, pao, car

ne verde, charque, bacalhau, feijao, cafe, agucar,

banha e sal.

2. Produgao regional

Para conhecer as possibilidades, limitagoes e

problemas da produgao baiana, colocamos o cultivo

de subsistencia no quadro geral agricola do Estado;

estudamos os fatores que entravavam este plantio; pas

samos em revista as condigoes de alguns produtos.

Conseguimos caracterizar o quadro da agricultu

ra baiana na Primeira Republica como uma regiao de

terras incultas, inaproveitadas,sendo que, dos hec

tares cultivados, apenas um pequeno percentual era

ocupado pelo plantio de subsistencia.

Em face das fontes consultadas, no foi possi

vel examinar todas as facetas do problema. Entretan

to, pudemos discernir tres fatores inter-dependen-

tes e que atuavam em sentido negativo: a localizagao

do cultivo de subsistencia, as secas e os transpor

tes internos.

0 exame das areas agricolas do Estado mostrou

que o plantio de subsistencia e o gado ocupavam as

partes mais centrais - o agreste e o sertao.Isto 0

tornava vulneravel a dois fatores boncorrentes para

sua incapacidade de suprir as necessidades regio-
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nais: as secas e os transportes.

Das secas, estudamos as ocorrencias, a exten

sao e a influencia imediata sobre o abastecimento

de Salvador. 0 efeito mais danoso era que esta cida

de tinha de se prover apenas com a produpao do Re-

concavo e adjacencias e ainda fornecer alimentos a

zona flagelada. Dal a Bahia, em tempo de seca; pas

sar de exportador a importador de farinha de mandio

ca.

0 estudo dos transportes internos nos revelou

sua responsabilidade pela manutenpao das deficien-

cias do setor de subsistencia, uma vez que, princi

palmente as ferrovias, nao asseguravam o necessario

dinamismo a circulapao de generos.

0 momento seguinte foi o de estudar de per si

as condipoes de produpao de farinha, feijao, carne

verde, apucar e cafe.

Quanto aos doffs primeiros, a principal dificul

dade residiu no fato de que, sendo "lavouras de po-

bre", as fontes sao comumente omissas. Quando entra

vam na etapa da comercializapao e que passavam a

ser objeto de referencias mais frequentes (v.g. nos

Mapas da Associapao Comercial da Bahia). A farinha

de mandioca, por ser dos generos basicos o impres-

cindivel, tornava-se alvo de medidas oficiais, e is

to ensejava uma maior soma de registros.

No estudo da produpao baiana, a carencia funda

mental e a de uma historia agraria regional, ainda

por fazer. Mas, contornando esta dificuldade, reali

zamos algumas observapoes sobre a produpao dos gene

ros de consumo geral. Estas nos indicaram a impossi

bilidade de se libertar Salvador das importapoes, sal

vo quanto ao apucar e ao cafe. Mas, sendo o apucar

objeto da protepao oficial e do controle do capital

comercial, e o cafe, beneficiado pela politica fede

ral de valorizapao, o resultado nao favorecia nos

prepos os consumidores de Salvador.

Alem do mais, a capital baiana ainda dependia

do fornecimento de generos produzidos fora io Esta

do e do Brasil: farinha de trigo, charque e baca-

lhau. Passamos, entro, a estudar o peso do comercio,

nas etapas da importapoo e da distribuipao,interna.
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3. Comercio

Os criterios adotados para o escudo da importa

gao foram:
a) observagao do movimento portuario de Salva

dor, nas entradas e saidas de generbs, de consumo ge

ral, nao se desprezando alguns de consumo medio, pa

ra se dispor de mais elementos do quadro geral da

dependencia dos fornecimentos externos;

b) explicar o movimento portuario conforme uma

analise da conjuntura cambial e da politca tarifa-

ria do governo federal.

Das seriagoes possibilitadas pelas fontes, con

cluiu-se que, ate a primeira guerra, a Bahia depen

deu estreitamente das importagoes estrangeiras. Dal

em diante, a dependencia se transferiu para a regi

ao sul do pals. For outro lado, no conjunto do pe-

riodo, tanto a tendencia cambial baixista quanto a

politica tributaria contribuiram para onerar os con

sumidores pelas elevagoes dos pregos.

A comercializagao interna era outra etapa da

distribuigao, a qual se sujeitava o sistema de abas

tecimento. Para aquilatar o seu peso, observamos e

analisamos: a posigao do comercio de alimentos no

conjunto das atividades comerciais da cidade;as con

digoes de maior ou menor concentragao em que era e

xercido. Confirmou-se um elevado grau de concentra-

gao no comercio de varios generos de consumo geral.

Isto significava um monopolio de fato que, na prati

ca, desmentia o principio da livre concorrencia e

punha a populagao a merce dos comerciantes, o que

era sentido como um dos aspectos mais abusivos do

sistema de abastecimento.

Mas, apesar de se tratar de um mercado livre,

quando se tornavam mais agudas as dificuldades da

subsistencia, os poderes publicos tinham de se pro

nunciar. Tal interferencia passou a se constituir em

objeto de outra analise.

4. Politica de abastecimento

Dos poderes federal e estadual procuramos exa

minar as formas e conteudos de atuagao indireta,uma

vez que, pelo limite constitucional de suas atribui

goes, nao poderiam agir diretamente no mercado.

A Uniao terminaria por influir atraves das tri
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butagoes sobre os importados. Dal termos feito o

exame de toda a sua politica tarifaria. Diante da

nova realidade trazida pela primeira guerra, apare

ceu a politica de fomento a produgao. Como resulta

do, verificamos que, no final, o objetivo aindaeram

os mercados externos. Finalmente , passamos a ago

do Comissariado de Alimentagao Publica, criado em

1918, marco inicial da intervengao governamental so

bre o abastecimento no pals e que surgiu como uma

resposta a grande inquietagao social do momento.Pas

samos em revista a atuagao do Comissariado na Bahia,

as reagoes e presses que sofreu da Associagao Co-

mercial e de orgaos de imprensa, representativos de

interesses agro-mercantis. Fez-se necessario o des

mascaramento ideclogico do discurso liberal destes
grupos baianos.

Quanto ao poder estadual, consultando as fon-

tes dele emanadas,procuramos compreender o que nao

se dizia sobre a agricultura de subsistencia. Tive

mos de escutar a eloquencia do silencio e extrair das

raras referencias, a visao dos donos do poder regio

nal: a visao de conjuntura, que atribuia as defici

encias do abastecimento a fatores puramente circuns

tanciais, passageiros; nunca a estrutura de produ-

gao.

A atuagao do poder municipal nos ofereceu ma

terial mais rico, uma vez que, pela propria Consti

tuigao Estadual de 1891, o Municipio da capital ti-

nha competencia para agir scbre a regularidade do

abastecimento.

0 estudo das falas do poder municipal nos reve
laram uma mesma apreensao conjuntural dos problemas

do abastecimento e um consequente desempenho casuis

tico. Diante de suas constantes invocagoes de libe

ralismo como impedimento de atuagao mais incisiva,
foi necessaria uma critica ideologica que se fez me
diante os seguintes recursos:

a) Analise dos episodios em que se fez presen

to o poder municipal, principalmente quanto as ex
portagoes de farinha e quanto as tentativas de se
darem concessoes de exclusividade para o comercio

de carves verdes. Nos momentos mais dificeis, o Con

selho Municipal parecia debater-se entre a necessi
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dade de intervir e a preservagao do mercado livre.

b) Elaboracao do quadro socio-profissional dos

Conselheiros Municipais nas sucessivas legislatures.

Verificou-se uma esmagadora presenca de comercian-

tes e profissionais liberais. Dal, a retorica libe

ral que, no final, servia para justificar a preser

vacao do mercado livre e dos interesses que a main

ria representava. Quanto as denuncias dos represen

tantes minoritarios das classes populares,fomus bus

car sua impotencia no fato de serem eles eleitos em

chapas oficiais das oligarquias dominantes. Isto re

sultava no carater tambern retorico de seus protes-

tos em favor do proletariado que diziam representar

e no fim melancolico de suas propostas de combate

ao acambarcamento e ao monopolio.

c) Exame das prdticas politicas dos "currais

eleitorais" urbanos, o trafico de influencias e a

barganha do veto, utilizado p,los comerciantes pare

obter a complacencia dos fiscais e outros prepostos

municipais.

A conclusao, enfim, foi a de que nao se realizou

uma politica de abastecimento, mas, apenas,fizeram-

se intervencoes episodicas. Nao se montaram mecanis

mos de regulamentagao e de controle permanente.Isto

decorria, em ultima instancia, de estar o poder em

polgado per aqueles cujos interesses cram opostos

aos da mais larga parcela da populacao.

5. Precos e carestia

Finalizamos o estudo sobre o abastecimento de

Salvador, acompanhando o rnovimento de pre(-,os dos ge

neros de consumo geral e estabelecendo os momentos

mais agudos de carestia de vida. Isto porque ndo bas

taria reter informacoes que apenas verbalizassem

o fenomeno: tornava-se necessaria uma verificacao da

tendencia de precos, das suas oscilacoes e dos ins

tantes mais dificeis de acesso ao consume

Para evitar pormenores "tecnicos", nao discuti

remos aqui os procedimentos estatisticos adotados.

Destacaremos apenas os seguintes pontos:

a) Nao se trata de estudo de cu.sto de vida - o

que seria bem mais abrangente e demandaria um lequc

de indicadores outros alem da alimantagao. Estuda-

mos somente os precos de artigos alimentares, que
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eram o custo da sobrevivencia, problema central da

pesquisa.

b) Os dados sobre os pregos a varejo de dez ar

tigos de consumo geral foram obtidos dos registros

da Santa Casa de Misericordia e da Casa Pia e Cole

gio dos 6rfaos de Sao Joaquim. Se no expressam a

media de pregos de um mercado livre - o que seria a

medida ideal - mercado que, sendo livre, caracteri

zava-se por uma grande variagao, revelam, sem duvi

da, tendencias conjunturais, mais curtas e a medio

prazo.

Com tais dados elaboramos um indice geral de

pregos e, observando seu movimento, no periodo de

1890 a 1930, pudemos baliza-lo em quatro fases ou

conjunturas. Para estas fomos buscar justificativas

nos elementos ja estabelecidos anteriormente sobre

as condigoes da produgao regional e da comercializa

gao.

A seguir, passamos a determinar o fenomeno da

carestia de vida. Apos conceitua-lo, tratamos de iden-

tificar seus momentos mais significativos. Isto, en

tretanto, so seria possivel mediante o cotejo dos

pregos com series de salarios de algumas categorias

profissionais, dados obtidos em outra etapa da pes

quisa e que no sera aqui comentada por fugir aos

objetivos centrais desta exposigao.

Assim, procuramos indicar como a questao do a

bastecimento pode ser relevante em um certo univer

so de pesquisas. 0 tratamento que the demos no es

gotou todas as possibilidades, pois, certamente,ain

da restam angulos a serem explorados. E sempre res

tarao. Basta que novos estudos se voltem para eles,

baseados em novas fontes ou nas mesmas que nos ser

viram de apoio. 0 importante e que o pesquisador sai

ba interroga-las e ler-lhes as respostas, construin

do-as ao mesmo tempo com sua imaginagao.
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RESUME

L'intAr "et pour le ravitaillement est tres racent,comme objet d'atude,

cans 1'historiographie de Bahia. Cela est dO, sans doute, au dapassement

dune i-daologie colonialiste et dune conception alitiste Quo mettaient en

evidence, daps une place privilAgiee, les problemes relatifs au secteur de

1'agriculture d'exportation, laissant de c6t4, ou aliminant, les questions

du marche intarieur.

Apres un bref examen de la place occuoae par les recherches sur le

ravitaillement dans les ouvrages de caractere general(les "Histoires de Ba

hia"), et cans des travaux monographiques , 1'auteur prasente ses propres ex

periences dans ce domaine de recherche.

Les limites chronologiques de 1'analyse correspondent a la "Premiere

Republique" (1889-1930), pariode au tours de laquelle la ville de Salvador a

souffert, dune maniere aiguM, les consequences dune production interne d'a

liments fort daficitaire, ce qui a provoquA use dapendance atroite du ravi

taillement exterieur.

Dans l'article, 1'auteur prasente certaines questions de methode et

les premiers rasultats de la recherche, en examinant des problemes etroite

ment lies au sujet central du ravitaillement urbain: habitudes alimentaires,

production regionals de subsistance,commerce exterieur et intarieur, politi

que de ravitaillement, prix et coot de la vie.

Universitas. Cultura. Salvador (35): 103-117, jan./mar. 1986




