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- 
Esta dissertacao se propoe a uma reflexao 

critica sobre as dimensoes espaciais do processo de transicao 

da economia colonial para urbano-industrial no Rio de Janeiro. 

Seu objetivo principal e oferecer uma contribuicao ao entendi - 

mento das relacoes entre espaco e processos historicos. 

Estas relacoes foram analisadas a partir da 

origem da indfistria no Rio de Janeiro, buscando demonstrar como 

cada formacao socio-econOmica delimita uma forma espacial pecu - 

1 iar. 

O ponto de partida da analise e a insersao 

do Rio de Janeiro no "Espaco de Producao Colonial", resultante 

da expansao mercantil europeia. A Revolucao Industrial e o 

rompimento do 'Tacto Coloniall>ermite a ascensao da burguesia 

comercial, delimitando a '"egiao Mercantil Escravista Cafeeira 

do Rio de Janeiro1', que, no momento da industrializacao, desa - 

graga-se em dois polos: a "Cidade1' mercantil e manufatureira do 

Rio de Janeiro e o "Campo" capital ista cafeeiro de Sao Paulo. 

Ao propor esta sucessao de divisoes espaci - 

ais, este trabalho procurou mostrar a validade historica deter - 

minada dos conceitos empregados na analise do espaco ao mesmo 

tempo que ressaltou o papel das relacoes espaciais, enquanto 

parte integrante dos processos econOmicos e sociais, 



i i i  

SUMMARY 

The main purpose of this study is to make 

a cri t ical reflection on the spat ia1 dimensions of the transition 

process from a colonial to an urban-industrial economy in Rfo 

de Janeiro. Its principal goal is to understand the relation- 

ships between space and historical processes, 

These relationships have been established 

through the analysis of the origins and evolution of industries 

in Rio de Janeiro, in order to demonstrate how each SOC i o- 

economic formation delimits a spatial forn. 

The starting point of this analysis is the 

insertion of Rio Janeiro in the ''space of colonial production" 

as a result of the european mercantil expansion, The industrial 

revolution and break of the colonial pact allows the ernergence 

of the comercial bourgeoisie delimiting the ILRio de Janeiro 

coffee-slave-holding mercantil region" that at the time of the 

industrialization separates into two poles: Rio de Janeiro, the 

mercantile and rnanufacturing "city" and Sao Paulo the coffee- 

planting capital i stic "countrysidel'* 

At the same time study proposes this 

succession of spatial divisions i t  ains to demonstrate t he 

in the deterrnined historical validity of the concepts used - 
analysis of the problerns of space it also emphasis the role of 

the spatial relationships as a component of the economic social 

processes. 
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I - INTRODUCAO 

1 . 1 .  O b j e t i v o s  

E s t a  d i s s e r t a c a o  se p r o p o e  a  uma r e f l e x a o  

c r i t i c a  s o b r e  as  d imensoes  e s p a c i a i s  do p r o c e s s o  de t r a n s i c a o  

da e c o n o m i a  c o l o n i a l  p a r a  u r b a n o  i n d u s t r i a l  no  R i o  de J a n e i r o .  

Longe d e  s e r  uma a n a l i s e  c o n c l u s i v a  e  f i n a l ,  e s t e  t r a b a l h o  tem 

como o b j e t i v o  o f e r e c e r  uma c o n t r i b u i c a o  ao e n t e n d i m e n t o  das a r  - 

t i c u l a c o e s  e n t r e  e s p a c o  e  p r o c e s s o s  h i s t o r i c o s .  

A me ta  o r i g i n a l  d e s t a  m o n o g r a f i a  s e r i a  ana - 

1 i s a r  as  r e l a c o e s  e n t r e  a  i n d u s t r i a  e  o  c r e s c i m e n t o  u r b a n o  no 

R i o  de J a n e i r o  n o  p e r i o d o  p o s t e r i o r  a  decada  de 1930 ,  quando 

se c o n s o l i d a  a  i n d u s t r i a  de  bens de consumo i n d i v i d u a i s  no B r a  - 

s i l .  

E x t e n s i v o s  l e v a n t a m e n t o s  de dados  f o r a m  e f e  - 

t u a d o s  p a r a ,  de  m a n e i r a  f o r m a l ,  a v a l i a r  o  i m p a c t o  da i n d u s t r i a  

s o b r e  a  d i s t r i b u i c a o  da p o p u l a c a o  u r b a n a .  T a b u l a c O e s  f o r a m  

p r o c e s s a d a s ,  c a r t o g r a m a s  e l a b o r a d o s  e  e n s a i a d a s  a lgumas  i n t e r  - 

p r e t a c o e s ,  porem,  cada v e z  q u e  eram acumu ladas  n o v a s  i n f o r m a  - 

coes  quantitativas,percebia-se que  a s  l i n h a s  m e s t r a s  da c o n f i g u  - 

r a c a o  do e s p a c o  da p r o d u c a o  n o  R i o  de J a n e i r o  e s t a v a m  d i t a d a s  

no passado ,  m a i s  que  i s t o ,  r e p r o d u z i a m  um p r o c e s s o ,  c u j a s  r a i  - 
- 

z e s  remontavam a  p r o p r i a  i n s e r c a o  do R i o  de J a n e i r o  na  e c o n o m i a  

c o l o n i a l .  

D i a n t e  d e s t e  q u a d r o ,  o  que s e r i a  apenas um 



capitulo introdutorio, descrevendo as origens historicas da in 

dustria no Rio de Janeiro, passou a ser o objeto da analise des - 
ta dissertacao. Nao havia duvida que o crescimento industrial 

e urbano refletia marcas profundas de um papel politico e econo - 

mito que pertencia ao passado, mas que estava servindo de supor - 

te para a definicao do espaco da producao capitalista industri - 
a1 do presente. 

Esta postura, de buscar no passado as rai - 

zes do presente, reflete tambem um posicionamento cientifico 

diante das transformacoes que atravessa a sociedade brasileira. 

No sentido de entende-las como resultantes de um processo cuja 

determinacao reflete o estagio atual de desenvolvimento ca - 

pitalista, marcado pelas leis gerais que regem a evolucao do mo - 

do capital i sta de producao, inscrito no espaco por relacoes 

sociais e economica especificas da formacao social brasileira. 

Somente a analise de uma situacao concreta 

permite colocar em cheque concepcoes formais e mecanicistas de 

desenvolvimento; e no caso do Rio de Janeiro isto vai acontecer 

quando da internalizacao de relacoes capitalistas de producao, 

a entao Capital Federal, palco do primeiro surto industrial do 

Brasil, no final do seculo passado, foi incapaz de manter suas 

"vantagens cumulativas" no crescimento urbano-industrial, ceden - 

do a primazia para Sao Paulo. Como explicar a superacao de um 

centro industrial ja estabelecido por outro si tuado proximo? 

Quais interesses sociais se fizeram presente no momento desta 

superacao? Quais as relacoes espaciais que existiam entre as 

cidades do Rio de Janeiro e Sao Paulo, bem como de que modo 



e s t a v a m  a r t  i c u l  adas suas r e l  acoes  com o  campo c a f e e i  r o ?  

As r e s p o s t a s  a  e s t a s  q u e s t o e s  e x i g e m  que s e  

d e f i n a  o  p a p e l  desempenhado p e l o  R i o  de J a n e i r o  nas  d i f e r e n t e s  

f a s e s  de d e s e n v o l v i m e n t o  do c a p i t a l i s m o  n o  B r a s i l .  p r i n c i p a l  - 

mente  n o  momento em que  o c o r r e  a  t r a n s i c a o  p a r a  a  i n d u s t r i a ,  

que e n q u a n t o  p r o c e s s o  nao  pode  s e r  e n t e n d i d o  como uma m a n i f e s t a  - 
c a o  l i n e a r  e  u n i f o r m e , m a s  que  i n s c r e v e  no e s p a c o  o  d e s e n v o l v i  - 

mento  d e s i g u a l  e  comb inado  do  modo c a p i t a l i s t a  de p r o d u c a o .  

N e s t e  p o n t o  e que  r e s i d e  a  c o n t r i b u i c a o  des - 

t e  t r a b a l h o  p a r a  o  d e s e n v o l v i m e n t o  r e g i o n a l ,  p r o c u r a n d o  a p r e e n  - 

d e r  a  p a r t i r  de  uma s i t u a c a o  c o n c r e t a  e  d e t e r m i n a d a ,  no  c a s o  as  

o r i g e n s  da i n d u s t r i a  no  R i o  d e  J a n e i r o ,  as  r e l a c o e s  que  se  p r g  

cessam e n t r e  as  d i f e r e n t e s  e t a p a s  do  d e s e n v o l v i m e n t o  do c a p i t a  
7 

l i s m o  e  a s  f o r m a s  que se  m a t e r i a l i z a m  no e s p a c o  da p r o d u c a o .  

1 . 2 .  Q u a d r o  C o n c e i t u a l  

1 . 2 . 1 .  Espaco e  Modo de P r o d u c a o  

A  " q u e s t a o  e s p a c i a l "  c o n s t i t u i  o b j e t o  de 

a n a l i s e  e  p o l r t i c a ,  m o t i v a  d e b a t e s  a c a d e m i c o s  e  p l a n o s  de i n t e r  - 

v e n c a o ,  n e s t e  s e n t i d o ,  "o  e s t u d o  do d e s e n v o l v i m e n t o  u r b a n o  e  r e  - 

g i o n a l  e s t a  se  t o r n a n d o  s i n o n i m o  do e s t u d o  de e c o n o m i a  p o l i t i  - 

cal1  ( f  . 

A  c o n s t r u c a o  do c o n c e i t o  e s p a c o ,  e n q u a n t o  

i n s t r u m e n t o  de a n a l i s e  s o b r e  p r o c e s s o s  e c o n o m i c o s  e  s o c i a i s  e 



um fato recente; podemos tracar sua trajetoria partindo da no - 

cao de espaco geografico, enquanto superficie da terra, ao qual 

Perroux (1964) chamou de "banal" ao desenvolver as nocoes de es - 

pacos econOmicos, capazes de apreender o comportamento espacial 

de homens, firmas e Estados. 

Foi Lefebvre (1973) que lancou o brado "o 

espaco e politico", e levantou o mito de neutralidade aparente 

do espaco, expondo que, na programacao economica francesa, a 

"questao espacial" e uma questao politica, sendo parte integran - 

te dos conflitos de interesses da sociedade como um todo. Da 

mesma maneira Castells (1972 e 1973) mostra que as contradicoes 

urbanas refletem as contradicoes sociais em uma determinada for - 

ma de apropriacao do espaco - a cidade. Harvey (1977) estabe - 

lece relacoes entre formas espaciais e processos sociais e dis - 

cute a relacao entre justica social e sistemas espaciais, indi - 

cando que o espaco e parte integrante do processo de distribui - 

$ao da riqueza, refletindo portanto interesses manifestos nas 

praticas sociais. 

Os avancos no sentido de tratar a "questao 

espacial" como parte integrante das contradicoes sociais pode 

ser encontrado tambem em Santos (1975) que procura determinar 

as relacoes entre espaco e dominacao, analisando a logica espa - 

cial do grande capital e o papel do Estado na distribuicao da 

mais valia no espaco. Por final, Lipietz (1978) mostra que as 

relacoes sociais polarizam o espaco e qu-e o conflito de interes - 

ses pode assumir contornos de luta polrtica interregional, como 

no caso da Ocitania francesa. 



O marco conceitual que sera adotado neste 

trabalho e a concepcao de espaco definida por Lefebvre (1972) 

como o "lugar da reproducao das relacoes de producao" (2) en - 

quanto categoria capaz de abranger as diferentes instancias das 

relacoes entre sociedade e natureza. Neste sentido, nao ha o 

menor significado no espaco ou diferentes tipos de espacos fora 

do corte de estrutura social em termos cientificos, isto e ,  a 

partir dos conceitos de modo de producao e formacao social. 

Para Castel 1s (1977) "isto significa que ca - 

da modo de producao, e, enfim, cada estagio de um modo de produ - 

cao implica numa divisao distinta de espaco, nao somente em ter - 

mos teoricos, mas em termos das relacoes reais instauradas en 

( 3 )  tre os diferentes espacos" . 

O uso e a apropriacao do espaco esta portan - 

to determinado pelo modo em queesta organizada a producao de bens 

materiais, e como tal reflete os interesses das classes envolvi - 

das na producao e reproducao social. Caberia entao perguntar: 

o que resulta disto? 

Em primei ra instancia, a superacao do empi - 

rismo das analises sobre a problematica urbana e regional, de - 

monstrando que de nada adianta procurar conhecer os "impasses" 

urbanos ou regionais como manifestacao localizada, especifica, 

criando uma tipologia de regioes ou cidades, buscando regras em - 

pjricas, estatisticas e formais. Urge, portanto, entender as 

dimensoes espaciais como parte integrante das relacoes sociais 

em um periodo historico definido, que se manifestam em uso e 



apropriacao do espaco ( ~ i ~ i e t z  1978). 

Por outro lado, fornece instrumental para, 

em analises retrospectivas, entender o processo de evolucao de 

determinada porcao do espaco. Santos (1978) mostra que o espa - 
CO possui certa "permanencia", que se revela na estrutura cons - 

trui'da por determinada formacao socio-economica que e legada a 

outra, que a transforma segundo suas praticas sociais. 

Bernardes (1971) expoe este fenomeno dal'per - 

manencia" de estruturas espaciais, quando ao analisar as trans - 

formacoes da regiao do Rio de Janeiro afirma que: "tem se p r c  

cessado com o apoio na rede urbana estruturada em decorrencia 

de uma situacao passada, cujos reflexos se fazem sentir ainda 

hoje, revelando a forca de permanencia que caracteriza a vida 

urbana em areas de ocupacao tradi~ional".(~) 

A compreensao das estruturas espaciais que 

caracterizam cada fase de desenvolvimento da sociedade exige 

que se aprenda as linhas mestras do desenvolvimento dos modos 

de producao em abstrato, para em seguida explicar as manifesta - 

cOes concretas de cada formacao socio economica. 

1.2.2. Espaco e Modo de Producao Capitalista 

Marx ao construir a periodizacao historfca 

das formacoes economicas pre capitalistas procura tambem defi - 

n i r uma "espaci a1 i zacaol1 expressa nas rel acoes cidade e campo, 

- 
Hobsbawn ( 1 9 7 7 )  mostra que "a separacao entre a cidade e o campo 



e o elemento fundamental e constante da divisao social do traba 

lho desde o berco da civilizacao ate o seculo XIX" ( 5 )  

A importancia das relacoes cidade e campo 

reside em dois elementos basicos - primeiro pelo seu papel de 

corte social entre produtores e nao produtores, que explici - 

ta boa parte das relacoes sociais de determinada formacao econo 

mica, embora, como advirta Singer ( 1 9 7 3 )  nao as desune intei - 

ramente, mostrando apenas parte da trama social. 

O segundo aspecto e que as relacoes entre 

cidade e campo permitem apreender a transicao no interior de 

uma determinada formacao socio-economica. Explicitando: a re v 

lacao cidade-campo, enquanto manifestacao da divisao social do 

trabalho, constitue a base da circulacao mercantil em uma por 

cao definida do espaco, e como tal e uma das pre-condicoes para 

a transicao para o capitalismo, assim como a acumulacao primiti - 

va e o mercado de forca de trabalho. 

A circulacao de mercadorias e uma nocao eco - 

nOmica e social de profunda impl icacao espacial, namedida em que 

- 
pressupoe a separacao do produtor do consumidor, separacao esta 

que se manifesta em relacoes internas ou externas a uma forma - 

cao economico social. 

A manifestacao da circulacao mercantil in 

terna a formacao socio-economica esta expressa basicamente nas 

relacoes entre cidade e campo, o que permite a delimitacao espa - 

cial de uma "regiao" pois '[cada regiao continha em si mesma, o 



conf 1 i to cidade-campo'' ( 6 )  

Isto permi te recuperar o conceito deflRegiao 

Tradicional", do "PAYS" que representa uma comunidade fechada 

em si, voltada para a producao do excedente agricoba,conceito que San 

tos ( 7 )  ( 1 9 7 8 )  mostra que impregna o pensamento geografico ate 

os dias atuais. Deve-se no entanto ressaltar que embora sua 

apl i cacao mecani ca a real idade atual seja grossei ra, esta con - 

cepcao de regiao e fundamental para a analise de formacoes eco - 

nOmicas pre-capitalistas pelos motivos expostos acima. E uma 

categoria que reflete determinada estrutura social e que pouco 

tem a ver com a "regiao" reconstruida pelo capital ismo. 

Essas divisoes fundamentais do espaco de 

producao pre-capitalista passam a estabelecer, atraves das cida - 

des, relacoes de troca reciprocas. Isto e reconhecido Por 

Harvey ( 8 )  ( 1 9 7 2 )  quando af i rma que: "o urbanismo enquanto fenO - 

meno geral nao deve ser concebido como a historia das cidades 

particularmente consideradas, mas como a historia do sistema de 

cidades, dentro das quais, entre as quais e em torno das quais 

ci rcula o excedente1'. 

Nesse ponto, a riqueza j a  deixou de ser imo - 

biliaria, as terras passam a ser controladas por capitalistas 

urbanos enriquecidos pelo comercio e pela usura. A mobilidade 

do capital, resultante da acumulacao primitiva desenvolve-se a 

( 9 )  partir da constituicao desta rede de cidades . 

A partir dai comeca a se configurar a con - 



f o r m a c a o  de um a g l o m e r a d o  de r e g i o e s ,  sob a  p r o t e c a o  dos p r o p r i  - 

e t a r i o s  d e  t e r r a ,  mas n o  i n t e r e s s e  das  c i d a d e s ,  que passam a  

s e r  g a r a n t i a  da c i  r c u l a c a o  m e r c a n t i  1 .  

O d e s e n v o l v i m e n t o  das r e l a c o e s  m e r c a n t i s  l e  - 

va  a s e p a r a c a o  da i n d u s t r i a  do c o m e r c i o  e  a o a d v e n t o  da m a n u f a t u  - 

r a  e n q u a n t o  f o r m a  de p r o d u c a o .  N e s t e  p o n t o  e p o s s j v e l  d i s t i n  - 

g u i r  duas v i a s ,  c o n t a n d o  tambem com a  p o s s i b i l i d a d e  da mera es  - 

t a g n a c a o :  

A p r i m e i  r a  o c o r r e  quando o  c o m e r c i o  domina  

a  m a n u f a t u r a  e  se  e x p a n d e  s o b r e  e l a ,  i s t o  o c o r r e u  onde  o  comer - 

c i o  j a  e r a  a t i v i d a d e  p r i n c i . p a 1 ,  i n t e r m e d i a n d o  m e r c a d o r i a s  de r e  - 

g i o e s  d i s t i n t a s ,  b e n e f i c i a n d o - s e  dos l u c r o s  m e r c a n t i s .  N e s t e  

c a s o  o  d e s e n v o l v i m e n t o  i n d e p e n d e n t e  e  d o m i n a n t e  do  c o m e r c i o , l o n  - 

ge de s e r  um f a t o r  d e  t r a n s f o r m a c a o  s o c i a l  c o n s t i t u i  um o b s t a c u  - 

1 0  a o  d e s e n v o 1 v i m e n t o  da p r o d u c a o  c a p i t a l i s t a  ( 1 0 ) .  

A segunda v i a  o c o r r e  quando a  m a n u f a t u r a  de 

s e n v o l v e - s e  a p o i a n d o - s e  no c o m e r c i o  e  na  a g r i c u l t u r a ,  c r i a n d o  

seu  p r o p r i o  mercado  a m e d i d a  que expande  a  f o r c a  d e  t r a b a l h o  sob 

s e u  c o n t r o l e .  A d i v i s a o  s o c i a l  do  t r a b a l h o  d e n t r o  dos ramos 

da p r o d u c a o  c o n s t i t u i  a  b a s e  s o b r e  a  q u a l  se  f o r m a  o  mercado  i n  - 

t e r n o  p a r a  o  c a p i t a l ,  o  que  r e p r e s e n t a  a  p r o p r i a  d i s s o l u c a o  das 

- 
r e l a c o e s  de p r o d u c a o  a n t e r i o r e s ,  p o i s  p r e s s u p o e  a  s e p a r a c a o  do 

t r a b a l h a d o r  dos m e i o s  de s u b s i s t e n c i a  e  dos  m e i o s  de p r o d u c a o ,  

t r a n s f o r m a n d o - o  em v e n d e d o r  de f o r c a  de t r a b a l h o .  

Na f o r m a c a o  do  mercado  i n t e r n o  e  do  mercado  



de trabalho, o capital apoia-se nas relacoes de producao pre- 

existentes e seu controle sobre a economia cresce com a desagre - 

gacao da formacao socio-economica anterior, que lhe oferece o 

"meio ambiente" necessario, neste caso as transformacoes no cam - 

po acompanham aquelas que ocorrem nas cidades. 

A manufatura constitui a base sobre a qual 

se desenvolve a fabrica, enquanto forma basica de producao do 

capitalismo. A producao fabril de bens individuais e a de bens 

de producao desenvolvem-se simultaneamente a partir da manufatu - 

ra e conquista a cidade separando por completo a industria da 

agricultura e subordinando a circulacao de mercadorias sua 

producao. 

A disponibilidade de um excedente econOmico, 

distinto daquele obtido na agricultura, permite a reproducao am - 

pliada, isto 6 a acumulacao produtiva, capaz de permitir um 

crescimento autocent rado ( l i )  

A partir deste momento as relacoes entre ci - 

dade e campo perdem poder de "explicacao", pois sofreram uma ra - 

dica1 transformagao, o que permite que se coloquem em duvida a 

val idade da distincao entre campo e cidade. Na economia passa 

a vigorar a "lei do desenvolvimento desigual1', expressao de ta - 

xas de acumulacao diferenciadas entre ramos da producao ou por 

coes distintas do espaco, caracter;stica do modo capitalista de 

producao. 

O padrao da acumulacao capitalista esta 



expresso nas relacoes centro-periferia refletindo desenvolvimen - 

to do capitalismo em profund.idade (centro) e em extensao (peri - 

feria). Assim, as transformacoes no padrao de acumulacao do 

centro sao acompanhados e acompanham a expansao periferica. 

A passagem do capitalismo mercantil e usua - 

rio para o capitalismo concorrencial e do artesanato para a pro - 

ducao industrial faz-se acompanhar por profundas transformacoes 

tanto na "cidade", como na rede urbana, pois o capital recons - 

troi o espaco anterior com sua logica propria: a reproducao am - 

pliada. Neste sentido, as relacoes cidade e campo sao trans - 

formadas pelas relacoes centro-periferia, enquanto padrao espa - 

cial do processo de acumulacao capitalista. 

I sto foi percebi do,no caso brasi lei ro,porBecker 

(1972) (l2Ique mostra a desagregacao da estrutura espaci a1 agro-ex- 

portadora no Brasil sob o impacto da industrializacao, esface - 

lando o "arquipelago" de regioes agrarias voltadas para o exte - 

rior, organizando-as sob a dependencia de Sao Paulo. 

1 . 3 .  Desenvolvimento do Trabalho 

A subordinacao das regioes agro exportado - 

ras ao " c ~ m a n d o ' ~  do centro industrial paulista constitui o mar - 

co historico e social que limita este trabalho ao analisar o de - 

senvolvimento do espaco da producao construido no Rio de Janei - 

ro. 

Seu ponto de partida e a insercao no espaco 



de producao e reproducao social do sistema capitalista em esca - 

la mundial, o que se da desde o momento inicial da colonizacao 

portuguesa. 

O conceito de espaco colonial, foi usado por 

~astells'?~) para analisar a urbanizacao no periodo de domina - 

cao colonial, e como tal reflete o estagio de acumulacao primi - 

tiva em niveis mundiais desenvolvido pelo capital mercantil e 

manufatureiro europeu. 

No segundo capitulo desenvolveram-se as 1 inhas 

mestras do espaco de producao colonial, cuja dimensao basica e 
dada nas colonias de exploracao pelas relacoes de trabalho fun - 

dadas na escravidao, "reinventada" pelo capital mercanti 1 en - 

quanto manei ra de obter, a baixos custos mercadorias de "luxo" 

que inundariam os mercados europeus. 

O monopolio comercial e o "exclusivo metro - 

politano" criam "espacos cativos" que garantem a acumulacao pri - 

mitiva das burguesias nacionais europeias e permitem o desenvol - 

vimento das manufaturas dentro de cada pais. 

Neste estagio nao se pode dizer que no Rio 

de Janeiro existisse uma formacao socio-economica definida,pois 

o movel das relacoes estava ditado de "fora", por isso a econo - 

mia local constituia um mero apendice da acumulacao mercantil, 

e todo o periodo colonial constitui o processo de gestacao de 

uma classe social capaz de dar ao processo historico uma dinami - 
ca interna: A burguesia mercantil. 



A burguesia mercantil participa ativamente 

da construcao da "regiao mercant i 1 - escrauista cafeei ra'l, atra - 

ves do financiamento a producao e participando da comercializa - 

cao do cafe, o que sera descrito no capitulo 1 1 1 .  

Aceitando a colocacao de ~i~ietz'l" ((1978) 

de que "A diferenciacao dos espacos concretos (nacionais e regi - 

onais) deve ser abordada a partir das articulacoes das estrutu - 

ras sociais e dos espacos que elas engendram" (grifas do au - 

tor), O conceito de "regiao mercantil escravista" tem maior po - 

der de analise sobre o espaco de producao do Rio de Janeiro no 

periodo posterior ao rompimento do "pacto colonial1', do que o 

de "espaco economico sob a dominacao comercial" proposto Por 

Castells (1973), pois a burguesia mercantil impoe sua marca, ex - 

pressa nas relacoes cidade-campo que, embora pouco diferencia - 

das, j a  constituem um processo de divisao social de trabalho 

inscrita sobre o espaco da producao. 

Por outro lado, a caracterizacao de uma "re - 

giao" mesmo "mercanti 1 - escravi sta" ja define espacialmente um 

processo, que embora sobredeterminado pela acumulacao em escala 

mundial, possui sua dinamica propria, enquanto "espaco econOmi - 

co sob dominacao colonial" oculta este papel, submetendo inte - 

gralmente ao movimento externo. 

No quarto capitulo, o conceito de I1cidade"e 

"campo" tem grande poder de explicacao sobre o processo de tran - 
sicao da economia mercantil escravista para capitalista indus - 

trial , pois a "regiao mercanti 1 escravista" possuia dois polos, 



que em algumas instancias possuem interesses antagOnicas: a "ci - 
dade" mercantil e manufatureira do Rio de Janeiro e o " campo" 

capitalista cafeeiro de Sao Paulo, neste sentido a dinamica da 

transicao era interna, e, sua inscricao no espaco manifesta nas 

relacoes cidade-campo. 
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I I  - O R I O  D E  JANEIRO N O  ESPACO D A  P R O D U C A O  COLONIAL 

2 . 1 .  O Espaco da P r o d u c a o  C o l o n i a l  

2 . 1 . 1 .  O D e s e n v o l v i m e n t o  M e r c a n t i l  e  M a n u f a t u r e i r o  

O p r o c e s s o  de e x p a n s a o  c o l o n i a l ,  a  p a r t i r  do 

f i n a l  do s e c u l o  XV, r e f l e t e  as  l i n h a s  m e s t r a s  da e x p a n s a o  do ca - 

p i t a 1  m e r c a n t i l ,  c u j o  move l  f u n d a m e n t a l  e o b t e r  l u c r o s  c o m e r c i  - 
a i s  na  e s f e r a  da c i r c u l a c a o  de m e r c a d o r i a s .  Porem s e  numa p r i  - 

m e i r a  f a s e  f o i  p o s s i v e l  d e t e r - s e  na t r o c a  de m e r c a d o r i a s ,  e s t a  

e apenas um e s b o c o  do r e a l  c a r a t e r  da c o l o n i z a c a o .  

Todo o  p e r i o d o  da e x p a n s a o  m e r c a n t i l  e tam - 

bem o  p e r r o d o  n a n u f a t u r e i  r o .  A  m a n u f a t u r a  s u r g e  t a n t o  a  p a r  

t i r  do r o m p i m e n t o  da e c o n o m i a  a g r i c o l a  n a t u r a l ,  come da e n t r a d a  

no d o m I n i o  da p r o d u c a o  p e l o  c a p i t a l  p u r a m e n t e  m e r c a n t i l .  E x i  - s  

t e  uma t e n d e n c i a  m a n i f e s t a  de p r i v i l e g i a r  a  v e r t e n t e  m e r c a n t i l ,  

quando se a n a l i s a  o  p e r r o d o  que  se  e s t e n d e  do s e c u l o  XVI ao u1 - 

t i m o  q u a r t e l  do s e c u l o  X V I I I ,  o b l i t e r a n d o ,  v o l u n t a r i a  o u  i n v o  - 

l u n t a r i a m e n t e ,  s e u  c a r a t e r  m a n u f a t u r e i r o .  No e n t a n t o ,  somente  

a  e x p a n s a o  m e r c a n t i l ,  e n q u a n t o  i n s t r u m e n t o  de a c u m u l a c a o  p r i m i  - 

t i v a  de c a p i t a l  n o  c o n t e x t o  e u r o p e u ,  nao  pode e x p l i c a r  a s  p r g  

f u n d a s  t r a n s f o r m a c o e s  q u e  se  p r o c e s s a r a m  c o n c o m i t a n t e m e n t e  com 

a  c i  r c u l a c a o  i n t e r n a c i o n a l  de m e r c a d o r i a s .  

P a r a  e n t e n d e r  um pouco  m a i s  e s t e  p e r i o d o ,  

t e r r a m o s  que  b u s c a r  sua f o r m a  m a i s  e l a b o r a d a ,  que  nao e s t a  em 

P o r t u g a l ,  nem na  I n g l a t e r r a ,  mas na H o l a n d a  do s e c u l o  X V I I ,  que 



desenvolveu plenamente nao s6 o sistema colonial, c ~ m o  tambem, 

a producao manufatureira, atingindo o apogeu capitalista da Eu- 

ropa no seculo XV I I (1) 

A divida publica, enquanto sistema dernobili - 

zacao social de capitais, havia sido desenvolvida pelas cidades 

mercantis da Italia e difundiu-se por toda a Europa, no perjodo 

manufatureiro, e na Holanda, assumindo sua forma elaborada, fa- 

zendo prosperar a circulacao e a acumulacao de capitais moneta- 

rios. Com a divida publica, nasceu o sistema internacional de 

credito, que permitiu a circulacao do capital monetario entre 

nacoes em busca de melhores rendimentos. Assim, capitais geno - 

veses e venezianos "migraram" para a Holanda e da?, por sua vez, 

com a decadencia da manufatura holandesa no princjpio do seculo 

XVI 11, para a Inglaterra. 

Todo este processo de transformacoes q ue 

- 
acompanha a expansao colonial, contitui aprofundamento das re- 

lacoes capitalistas no centro do sistema mercantil e manufatu- 

reiro, e constitui, assim como a extracao de renda das colOnias, 

mecanismos de acumulacao primitiva de capital que nao podem ser 

desprezados. 

Ao sobretrabalho dos escravos nas planta- 

coes coloniais, deve ser acrescentada a mais val ia dos ;opera- 

rios nas manufatura europeias, Aos lucros mercantis do "exclusi - 

vo metropolitano", temos que adicionar os juros e os rendimen - 

tos de capital obtidos atraves da divida e receita publica nas 

nacoes europeias. So assim, teremos uma visao integrada de um 



periodo da historia da humanidade, que culmina com a hegemonia 

do modo de producao capitalista. 

2 .1 .1 .  A Expansao Colonial 

O desenvolvimento do capitalismo no periodo 

mercantil e manufatureiro, expandiu o espaco da producao a ni - 

veis internacionais com o ingresso de novas areas especializa - 
das, no fornecimento de mercadorias complementares, 

A logica do capital mercantil estava em ob - 

ter lucros comerciais na esfera da circulacao de mercadorias, 

porem, isto so aconteceu quando os comerciantes europeus j a  en - 

contraram um excedente comercializavel, como por exemplo, na 

Tndia, China e Japao. No entanto, isto so arranha a essencia 

da "empresa colonial" ( 2 )  , montada e desenvolvida pelo capital 

mercantil que, desde sua origem, implicava investimentos em 

meios de transporte e em instrumentos de trabalho e guerra para 

obter mercadorias em larga escala. 

Ouro, prata, madeiras corantes, especiarias 

estavam a milhares de quilometros de distancia; foi necessario 

organizar um sistema de extracao e transporte que os fizessem 

chegar aos mercados europeus, onde se realizavam enquanto merca - 

dorias. 

Mais que isso, era necessario trabalhar pa 

ra arrancar da terra as riquezas que inundariam a Europa n o .  

periodo mercant i 1 e manufaturei ro. Seja nas minas ou plantacoes, 



o trabalho em larga escala era uma pre-condicao da producao c 2  

lonial, e o capital mercantil reinventou a escravidao e a servi - 

dao, conseguindo transformar o proprio trabalhador em mercado - 

ria e enriquecer com seu comercio. 

A fertilidade dos solos e as condicoes tro - 

pica is do c1 ima, eram em si fatores naturais. Estavam disponjveis 

como as jazidas minerais no seio da terra. Era preciso que 

o trabalho as moldassem com seus instrumentos e produzissem mer - 

cadorias, as quais em quantidades que tornassem mais rentaveis 

ao investimento de capital. Era necessario que fosse aplicada 

uma grande quantidade de trabalho em um espaco relativamente 

grande, para arrancar da terra tudo que ela pudesse dar. 

A cooperacao de centenas de trabalhadores 

multiplica o efeito do trabalho, Nao e simplesmente a adicao 

do trabalho de cada um deles, mas uma interacao, cujo resultado 

e maior do que a simples adicao, da mesma maneira que a resis- 

tencia do feixe de gravetos nao e a soma da resistencia de cada 

um deles. Diferentes trabalhadores atuando ao mesmo tempo em 

- - 
uma mesma operacao, ou em operacoes conexas, representa o resul - 

tado do trabalho combinado, cujos efeitos sao inegavelmente su - 

periores a mera adicao de cada um deles. 

No entanto, como obter trabalho cooperadoem 

terras despovoadas, ou cujo modo de producao nao se coadunasse 

com os objetivos do capital mercantil? A resposta e simples, 

Tornando a cooperacao compul soria, i sto e,  atraves da escravidao 

ou servidao. 



Eis ai o carater duplo da plantacao coloni - 

al. De u m  lado e capitalista pela origem do empreendimento e 

pela sua insercao no mercado mundial; por outro lado 6 escravis - 
( 3 )  ta em suas bases . 

A cooperacao do trabalho constituia um pres - 

suposto ao qual o capital mercantil nao poderia fugir ao ingres - 

sar na producao de mercadorias coloniais, principalmente no acu - 
car, cujo calendario agricola 6 restrito, exigindo o uso simul - 

taneo de um grande numero de trabalhadores no campo e no benefi - 

ciamento, sob o risco de perder boa parte da producao. 

Se para produzir a custos compensadores era 

necessario faze-lo em larga escala, a cooperacao compulsoria da 

escravidao foi reinventada pelo capital mercantil. Isto traz 

a contradicao de ter que transformar o trabalho em trabalho so - 

cial, ao mesmo tempo que o torna compulsorio. 

No entanto, a producao colonial revela ape 

nas um aspecto da expansao do capital mercantil. Como pa ra 

produzir e necessario consumir, o desenvolvimento da producao 

nas colonias expandiu, em larga escala o mercado, por bens manu - 

faturados, a1 imentos e escravos. 

Ao ampliar a circulacao mercantil e moneta - 

ria a nIveis mundiais, bem como, desenvolvendo a especializacao 

territorial da producao, o empreendimento colonial ampliou as 

dimensoes e a diversificacao do mercado. 



Este processo beneficiau, em primeira ins - 
tancia, o capital mercantil e o Estado metropolitano que, atra- 

ves do monopolio do fornecimento de mercadorias essenciais as 

colonias, obtinham lucros comerciais extraordinarios, 

Por outro lado, 6 inquestionavel que a for - 

midavel expansao dos mercados coloniais contribuiu deci s ivamen - 

te para o desenvolvimento da manufatura europeia, que passou a 

atender uma demanda cada vez maior e mais diversificada de prg 

( 4 )  dutos manufaturados . 

2 . 1 . 3 .  O Espaco da Producao 

O espaco da producao colonial estava deter - 

minado, em primei.ra instancia, pelas condicoes mater ;ais da pro - 

pria producao, ou seja, refletindo o desenvolvimento das forcas 

produtivas no perjodo mercantil e manufatureiro. 

Por outro lado, estas condicoes materiais es - 

tao dialeticamente ligadas as relacoes sociais, que se efetivam 

no processo de producao e reproducao social, cuja manifestacao 

fundamental eta expressa nas relacoes de propriedade sobre os 

obejtos, meios e produtos do trabalho. 

Com o desenvolvimento da navegacao e os des - 
cobrimentos geograficos, ampliou-se enormemente a fronteira de 

recursos das nacoes europeias, principalmente Portugal e Espa - 

nha, que se lancaram na conquista de territorios e mercadorias. 



Porem, deve-se ressaltar que a , dispon ib i 1 i - 
dade de terras e jazidas minerais, era uma pre condicao da prg 

ducao. Para real iza-la, era necessario apl icar trabalho em 

larga escala nos deslocamentos a grande distancia, nas conquis - 

tas mi 1 itares, na extracao mineira e no cultivo de produtos agri - 
colas, 

Neste quadro, a nocao de "abundancia de ter - 

rasl1 6 relativa, pois, para a producao colonial sO interessava 

as terras que pudessem ser integradas circulacao de mercado- 

rias. Basta que tomemos a estimativa de Antonil (5) para veri 

ficar que, os gastos de transbordo e transporte do acucar repre - 
sentavam cerca de 17% do custo de producao da mercadoria no Bra 

sil, sendo que sO o frete para Lisboa representava 14% do custo 

total. 

Dentro desta visao, nao parece correto ex- 

plicar a escravidao como consequencia da abundancia de terras, 

que permitiria a expansao de uma fronteira agricola de pequenos 

- 
produtores, ou melhor, pequenos "possei rosl'. Na verdade nao 

existe incompatibilidade nenhuma entre a pequena producao e a 

escravidao, mas sim entre a escala de producao das empresas co - 
( 6 )  loniais e a disponibilidade de trabalho nas colonias , 

De nada adiantava ao empreendimento coloni - 

a1 meia dUzia de escravos. Antoni 1 ( 7 )  deixa bem claro isto, 

quando enumera os requisitos de um senhor de engenho real. A 

chave da "empresa colonial1' consistia, nao em colocar escravos 

na producao, mas sim dispor de u m  grande numero deles taabalhan - 



do em cooperacao. Na verdade, nao era o trabalho que era com - 
pulsorio, mas a cooperacao no trabalho que devia ser vigiada pe - 
10s feitores. 

Evidentemente, quando estamos analisando o 

empreendimento colonial, voluntariamente privilegiamos o grande 

estabelecimento voltado para a producao de mercadorias destina - 
das aos mercados europeus, pois, nele repousa o movel fundamen - 
tal da expansao colonial. No entanto, e bom lembrar que, para - 
lelamente a grande '%empresa colonial" desenvolveu-se pequenas e 

medias exploracoes voltadas para o fornecimento de generos de 

subsistencia. O conhecido "Sistema do Brasil", desenvolvido 

nas plantacoes acucarei ras do Nordeste brasi lei ro, e posterior - 

mente adotado nas Antilhas, mostra que a grande "empresa coloni - 
al" procurava internalizar seus custos com a producao de alimen - 
tos. 

Neste quadro, o fator determinante para a 

expansao do empreendimento colonial nao repousava propriamente 

na disponibilidade de terras, mas sim na disponibilidade de tra - 
bal ho. No caso das economias escravistas, isto e bem claro, 

pois, o movel fundamental da reproducao repousava sobre o braco 

escravo. Assim, de nada adiantava ampliar a area do estabele - 
cimento se nao dispusesse de escravos para movimentar a prddu- 

cao. 

Ai repousa o carater especializado da produ - 
cao colon ia1 , pois eram necessar ias: mercadorias de a1 to valor 

incorporado, como o ouro, a prata e mesmo o acucar (que em de - 
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terminada fase da colonizacao possuia valor de moeda) para ga 

rantir a reproducao, pois esta se fazia atraves da compra de 

mais escravos que constituia uma mercadoria, e nao simplesmente 

utilizando mais terras. 

Da mesma maneira, podemos compreender como 

somente alguns produtos de alto valor incorporado poderiam ar- 

car com as despesas de transporte e larga distancia para reali - 
zarem-se enquanto mercadorias. Nesse ponto, podemos separar a 

I I empresa colonial" mineradora da agraria, pois, enquanto a pr i - 

meira, desde cedo, permitiu a interiorizacao arcando com condi - 
- 

Soes precarias de transporte continental, a segunda dependeu vis - 

ceralmente das condicoes de transbordo. 

Por final, cabe aqui questionar a aplicacao 

mecanica da dicotomia cidade/campo no quadro da economia coloni - 

al, pois, enquanto a producao fosse agraria, sua realizacao, co - 

mo mercadorias, so se dava a milhares de quilOmetros de distan - 
tia nas cidades mercantis da Europa. 

Neste percurso e que repousa a fonte de lu - 

cros do capital mercanti 1 e a maneira de controlar a renda do 

Estado metropol itano. Para consegui-los, foi necessaria a mon - 

tagem de um sistema de transbordo e de controle sobre a circula - 

cao de mercadorias, que marcaram profundamente a evolucao das 

economias coloniais. 

Primeiramente, foi pre-condicao do empreen - 
dimento colonial encontrar ancoradouros seguros para garantir a 
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circulacao permanente de mercadorias, s e n d ~  necessario encon- 

trar e controlar alguns "equipamentos" naturais, que dessem ba - 

se segura a navegacao e permitissem o armazenamento e transbor- 

do de mercadorias. A colonizacao comeca neste momento. A 

partir dai conquistou-se o territorio e organizou-se o empreen - 

dimento mercantil. 

Estes pontos privilegiados serviram para a 

concentracao da producao e permitiam seu ingresso no circuito 

mercantil, constituindo parte integrante da propria prloducao, 

sem os quais ela nao se realizaria, pelo menos, nos molides pre 

vistos pela "empresa colonial". 

Por outro lado, o controle do l'exclusivo me - 

tropol itano" que garantia os lucros comerciais e a renda do Es - 

tado, exigia mecani smos de coercao externos e internos, mi 1 i ta - 

res e ideologicos, obrigando a destinar parcelas significativas 

dos rendimentos coloniais para equipar e manter o aparato mili - 
tar-burocratico e religioso, que expressava o contro1:e metropo - 

1 i tano. 

Nao ha a menor duvida de que parte do produ - 

to foi destinado a construcao de bens imoveis, destinados a ga- 

rantir a posse e a reproducao do empreendimento colonial, seja 

em armazens, fortes ou igrejas. O movel basico desta imobili - 

zacao de capital repousava na manutencao de uma estrutura desen - 

volvida para viabilizar os investimentos do capital mercantil e 

a acumulacao na Europa. 



Neste quadro, tanto o "rural", como o "urba - 
no" sao determinados pelo movel do empreendimento colonial, em 

suas relacoes expressam esta determinacao. Nao havia um campo 

e uma cidade que se relacionassem como tal, pois a divisao in- 

terna do trabalho estava determinada de fora; a evolucao histo - 

rica das formacoes socio-econOmicas coloniais 6 que permitir: 

compreender sob que condicoes se cristalizaram os interesses que 

dotaram as antigas economias coloniais de uma dinamica interna. 

2.2. A Expansao Colonial e o Rio de Janeiro 

2.2 .1 .  As Plantacoes Escravagistas 

Organizada em torno da baIa da Guanabara, a 

producao acucareira constituiu a principal atividade econOmica 

da Baixada Fluminense nas primeiras fases de sua historia. A 

partir do reconcavo, as plantacoes avancam sobre as varzeas dos 

rios que demandavam a baIa, seja pela fertilidade natural dos 

solos de aluviao, seja pela necessidade de escoar a producao por 

via fluvial. 

A localizacao da producao colonial da cana 

de acucar estava determinado - nao apenas pelas caracterist icas e- 

cologicas do vegetal, mas pelas condicoes materiais da producao, 

que exigiam, para ser compensador o empreendimento, o escoamen - 

to hidroviario do produto. No Rio de Janeiro, 6 conhecida a 

participacao do trabalho escravo nao apenas na plantacao e no 

beneficiarnento, mas tambem na manutencao e ampliacao do sistema 



de transporte. 

Para colocar em operacao uma grande planta - 

cao colonial, bem como garantir a reproducao, eram necessarios 

equipamentos, escravos, alimentos e animais de tracao. Boa 

parte destas necessidades eram atendidas atraves do comercio a 

longa distancia, porem outras passaram gradativamente a serem 

supridas pela producao interna. 

No caso de a1 imentos, geralmente o grande 

estabelecimento colonial os produzia dentro de seus proprios 1 - i 

mites, da mesma maneira destinavam area para a criacao de ani - 

mais de corte e tiro. Porem, no caso da criacao de animais, 

desde cedo criaram-se condicoes de separa-la da producao acuca - 

reira. 

A pecuaria, embora dependente da plantacao, 

esboca, j a  nas primeiras fases da colonizacao, um processo de 

divisao interna do trabalho; no Rio de Janeiro isto assume con - 

tornos com a ocupacao, a partir do seculo XVIII, dos Campos dos 

Goitacazes atraves dos "currais de gado" para abastecer as plan - 

tacoes canavieiras. 

Mais que isto, com a expansao da producao 

acucareira, os senhores de escravos entraram em conflito com os 

senhores de gado do norte fluminense, em u m  processo que durou 

ate meados do seculo XVIII, quando os engenhos tomaram conta 

do baixo Paraiba. 



A importancia da producao acucareira do Rio 

de Janeiro pode ser avaliada pela Tabela 1 1 - 1 .  

Tabela 1 1 - 1  

Producao de Acucar do Brasi 1 ( 1 7 1 0 )  

Areas Produtoras Engenhos % Producao % 
(caixas) 

Bahia 146  2 8  1 4 . 5 0 0  40 

Pernambuco 246 47 1 2 . 3 0 0  33  

Rio de Janeiro 1 3 6  2 5  1 0 . 2 2 0  27 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Total 5 2 8  100 3 7 . 0 2 0  1 O0 
- - - -  

Fonte: Antonil, A.J. ( 1 9 6 3 )  Opus cit., p . 5 4 / 5 5  

Observa-se que o Rio de Janeiro detinha cer - 

ca de 1 / 4  do equipamento produtivo (engenhos) e da prdducao de 

acucar da Colonia, sendo a principal area produtora a Bahia, on - 

de a escala dos engenhos 6 sensivelmente maior do que a do Rio. 

No entanto, desde meados do seculo X V I I  I ,  a 

producao acucareira brasileira sofria diretamente com a concor - 

rencia das plantacoes antilhanas, o que acarretou uma queda 

acentuada nos precos, embora o apogeu minerador, ao deslocar o 

centro economico colonial para o Centro sul, tenha contribuido 

para estimular a expansao das plantacoes na area de Campos, ao 

contrario da decadencia em que mergulharam os engenhos nordesti - 

nos. 



Na verdade, a expansao da producao canaviei - 
ra escravista na Baixada dos Goitacazes, acompanha o declinio 

da mineracao, pois, segundo diversos autores, o nGmero de enge - 

nhos que era de 34 em 1737, passou a 55 em 1769 e 278 em 1783 , 

alem de que a lavoura canavieira na area de Campos se desenvol - 

vera de maneira diferente das demais areas produtoras, devido 

ao grande numero de pequenos engenhos e pequenas culturas, ja 

aparecendo a figura do "fornecedor1' nos fins do cecul o XV I I I, 

enquanto pequenos produtores sem engenhos proprios, Outro as - 

pecto importante e a presenca de trabalho livre e o desenvolvi - 

mento do sistema de parceria na lavoura da cana de acucar. 

A Guerra da Independencia nos Estados Uni- 

dos, a Revolucao Francesa e por Ultimo as Campanhas NapoleOni - 

tas na Europa, formam u m  quadro polltico que acompanha a Revolu 

cao Industrial na Inglaterra, estendendo-se desde o Ultimo quar - 

te1 do seculo XVI I I, ate os dois primeiros decenios do seculo 

XIX. Neste periodo entra em crise o sistema colonial, que no 

Brasil 6 acompanhado por breve surto de renascimento das planta - 

coes tropicais de cana de acucar e do cultivo do algo - 

dao e arroz. 

"Entretanto", adverte ~urtado'~) ,"essa pros -- 

peridade era precaria, fundando-se nas condicoes de anormalida 

de que prevaleciam no mercado mundial de produtos tropicais. Su - 
perada essa etapa, o Brasil econtraria serias dificuldades, nos 

primejros decenios de vida como nacao politicamente independen - 

te, para defender sua posicao nos mercados dos produtos que tra - 

dicional mente exportava". 



E s t a  f a s e  6 acompanhada p e l a  r e c u p e r a c a o  

d a s  p l a n t a c o e s  a c u c a r e i r a s  no ~ e c o n c a v o  da Guanabara e  p e l a  e x  - 
pansao  dos  engenhos  dos  Campos de  G o i t a c a z e s  e  em e s c a l a  menor 

na Baia de  I l h a  Grande e  nas Baixadas  L i t o r a n e a s .  

Segundo o  Almanaque H i s t o r i c o  da Cidade de 

Sao S e b a s t i a o  do Rio de J a n e i r o ,  p a r a  o  ano  de 1799 ,  a  d i s t r i  - 
b u i c a o  dos engenhos  p a r a  a  f a b r i c a c a o  de acUcar  e  a g u a r d e n t e  no 

Rio de  J a n e i r o  pode s e r  v i s t a  na Tabe la  11-2. 

Tabe la  11-2 

~ i s t r i b u i c a o  da P r o d u c a o ' A c u c a r e i r a  no Rio de J a n e i r o  (1799)  

Areas  de Producao  Engenhos de  AcUcar Engenhos de Aguarden te  I 
~econcavo da Guana ba ra 

Baia da I l h a  Grande 

Cabo F r i o  

Campos dos Goi tacazes 

Fon te :  Prado J u n i o r ,  C .  - Formacao do B r a s i l  Contemporaneo - Co - 
l O n i a ,  B r a s i l i e n s e ,  Sao P a u l o ,  1945 p.139 

O e l e v a d o  numero de engenhos  de a g u a r d e n t e  

r e f l e t e  a  i m p o r t a n c i a  d o  comerc io  com a s  c o s t a s  da A f r i c a ,  j a  

que a  a g u a r d e n t e  de  cana  e r a  p r o d u t o  de  escambo no t r a f i c o  de 

e s c r a v o s ,  p r a t i c a d o  em l a r g a  e s c a l a  p e l o s  c o m e r c i a n t e s  do Rio 

de J a n e i r o  ( ~ a p a  I 1 - 1 ) .  
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No periodo entre 1 7 7 5  e 1802, a exportacao 

de acucar pelo Rio de Janeiro quadruplicou quanto ao volume e 

sextuplicou quanto ao valor, mas longe de significar uma con- 

quista definitiva, representava o final de uma epoca. 

2.2.2. A empresa mineradora 

Desde os primordios do seculo X V I I I  ate a 

decada de 80, a extracao de metais e gemas preciosas constitui 

o eixo principal de atencoes do empreendimento colonial no Bra - 

sil, transferindo do Nordeste para o Centro sul todo o aparato 

de controle metropolitano. 

O ouro, enquanto mercadoria, traz dentro de 

si a ideia do equivalente geral, ou seja da moeda. Sempre no 

movel do empreendimento colonial esteve presente a busca aos me - 

tais preciosos, do enriquecimento rapido e garantido. Na ver - 

dade, a exploracao de metais preciosos no quadro do sistema co - 

lonial revela de forma aguda, um processo cronico: a exploracao 

das fontes originais da riqueza: terra e trabalho. 

A extra~ao de ouro agucou o controle do Es - 
tado portugues sobre sua colOn ia, representava uma brecha aber - 

- 
ta para a recuperacao da crise na qual Portugal se debatera no 

Ul t imo secul o(g), e o Estado Metropol i tano desenvolveu diversos 

mecanismos para captar uma parcela significativa da producao au - 

rTfera. 
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E necessario que se considere o quadro da 

economia iberica ao analisar o episodio minerador no Brasi 1, 

pois com o desenvolvimento da Holanda e Inglaterra no decorrer 

do seculo XVI I I ,  nao so como nacoes colonialistas, mas como ma - 

nufatureiras; Portugal e Espanha j a  assumiam papel subordinado 

no contexto politico-econOmico europeu. 

Desde 1703, com o Tratado de Methuen, Portu - 

gal trocava o desenvolvimento manufatureiro por garantias no 

mercado ingles de vinhos, beneficiando os grandes viticultores 

e comerciantes, contra os nascentes interesses dos capitais ma - 

nufatureiros. 

Neste quadro, a extracao aurifera se deu em 

um momento que os capitais portugueses nao tinham condicoes de 

organizar um empreendimento em larga escala, ao contrario da 

"empresa colonial" acucareira, que quando se expandiu no Brasil, 

Portugal detinha o monopOlio mundial do produto. 

- 
Por outro lado, a mineracao nos moldes em 

que foi desenvolvida no Brasil, nao compensava grandes investi - 

mentos, sendo em grande parte desenvolvida por faiscadores inde - 

pendentes, com um pequeno numero de escravos. Cano (1•‹) mostra 

que "nao parece haver -duvida de que o grande capital era conti - 

do, tanto pelo maior risco como pela reduzida chance de maior 

- 
excedente que pudesse amplia-lo1' na mineracao. 

N o  entanto, tanto o Estado metropol 

mo o capital mercantil vao procurar obter a maior parce 

itano co - 

la possi - 



vel dos rendimentos da empresa mineradora, e o fizeram atraves 

dos mecanismos de tributacao e do comercio, sobre os quais O 

Rio de Janeiro exerceu papel de capital. 

2 . 2 . 3 .  O Comercio Colonial 

O desenvolvimento do Rio de Janeiro, no pe - 

riodo colonial, mostra como em uma economia dominada pelo "ex - 
clusivo metropolitano" e pela producao escravagista, o comercio 

colonial consegue expandir-se, nos intersticios do sistema, de - 

tendo certa quantidade de riqueza monetaria, capaz de dotar os 

interesses mercantis estabelecidos na colOnia de uma dinamica 

propria. 

A circulacao interna de mercadorias, bem co - 

mo o comercio inter-colonial - excetuando ai o trafico de escra - 

vos em larga escala - eram brechas abertas, que nem sempre com - 

pensavam grandes investimentos dos negociantes metropolitanos,e 

foram gradativamente preenchidas por pequenos e medios comerci 

antes, tanto reinois, como colonJais, 

O Rio de Janeiro constituiu, desde cedo, um 

ponto privilegiado para o pequeno e medio comercio intra e in - 

ter-colonial, seja por sua posicao em relacao a fronteira sul 

da colonia, seja por sua integracao com as plantacoes acucarei - 

ras do reconcavo da Guanabara. 

Se a cana de acicar deu a base economica pa - 

ra o desenvolvimento do porto do Rio de Janeiro, o comercio 



estimulou seu crescimento urbano. "Em 1 7 1  1 ,  ALPHONSE D E  BEAU - 
CHAMP relatava que a populacao da capitania era de 20.000 e que 

em 1713 somente a do porto do Rio de Janeiro se elevava a 12 

mil . . .  1 ,  (11) 

Este precoce desenvolvimento comercial pode 

ser explicado por fatores geograficos: sitio natural favoravel 

para a navegacao regular e para a defesa; bem como sua posicao 

em relacao a porcao sul da colonia e a foz do rio da Prata, o 

que facilitava o comercio, legal ou ilegal, intra e inter-colo- 

nial. 

Por outro lado, as InvasOes Holandesas nas 

areas acucareiras do Nordeste potenciaram o papel do Rio de Ja - 

neiro enquanto fornecedor do produto as metropoles ibericas, da 

mesma maneira que o tornaram o principal abastecedor de escra - 
vos e alimentos das areas em conflito. 

Quando descobriu-se ouro no planalto, o Rio 

de Janeiro j a  possuia os contornos de um nucleo comercial que 

com o episodio minerador, sera ampliado em consequencia da inte - 
- 

riorizacao de grandes contingentes demograficos envolvidos na 

extracao do metal. 

A exploracao mineira, ao interiorizar a pro - 

ducao colonial, beneficiou diretamente o comercio, na medida que 

desenvolveu, em larga escala, a circulacao interna de mercado - 

rias e, segundo Eulalia Lobo: "O Rio de Janeiro foi o maior be - 
neficiado com essa nova atividade economica ao se converter no 



principal escoadouro de metais e pedras preciosas para a Europa 

e centro da zona abastecedora da regiao mineira1' ( 1 2 )  (Mapa 

O controle da producao e da circulacao de 

metais e gemas preciosas forcou a transferencia do aparato buro - 
cratico-militar para o Rio de Janeiro, em 1763, o que contribui 

para o crescimento do aglomerado urbano, que nesta epoca ja ti - 

nha sua populacao estimada em cerca de 30.000 habitantes. 

O dec1;nio da atividade mineradora foi acom -- 

panhado pelo comercio, porem os negociantes locais consegutram 

resistir aos esforcos centralizadores e monopolistas da politi - 

ca pombalina e, de um modo ou outro, a nascente burguesia mer - 
cantil do Rio de Janeiro esteve ligada ao surto plantador do fi - 

na1 do seculo XVIII, seja atraves da circulacao de mercadorias, 

seja atraves do financiamento da producao. 

Desta maneira, ao findar o periodo colonial, 

ja era possivel detectar, no quadro da formacao social brasi lei - 

ra, uma classe mercantil, que havia se destacado parcialmente 

de sua matriz metropolitana, dispondo de capital, sob a forma 

de mercadoria ou monetaria, capaz de impulsionar uma acumulacao 

propr ia. 

A separacao entre o comercio metropolibano 

e o desenvolvido pelos mercadores coloniais ja estava implicita 

mente reconhecido quando nas instru~oes para a aplicacao do c; - 
lebre Alvara de 1785, que proibia as manufaturas no Brasil, o 
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entao ministro de Portugal, Martinho Me10 e Castro afirmava que: 

"sendo o Estado do Brasil o mais fertil e abundante em frutos e 

producoes da terra, e tendo seus habitantes, vassalos desta Co - 
roa, por meio da lavoura e da cultura, nao so tudo quanto lhes 

e necessario para o sustento da vida, mas muitos artigos impor - 

tantissimos para fazerem como fazem, um extenso e lucrativo cg 

mercio e navegacao . . .  1 1  (1  3 )  

Por outro lado, a atividade mercantil colo - 
nial possuia, no final do seculo X V I I I ,  relativa autonomia em 

ralacao a propriedade de terras e escravos, pois '"a lista de 

126 mercadores por atacado de 1794, praticamente igual a de 

1791, somente cerca de 3 2  eram proprietarios rurais e a maioria 

destes adquiriu terras na velhice" ( 1 4 )  

Configurava-se assim, no seio de uma socie - 
dade colonial escravagista, o esboco da divisao do trabalho en - 
tre cidade e campo, embora profundamente marcada pelo processo 

de colonizacao. O comercio constituiu o movel basico da I' em - 

presa colonial1' e, inevitavelmente, foi a partir da circulacao 

mercantil que se cristalizaram interesses capazes de reter - i n - 
ternamente uma parcela do produto excedente em moeda. 

2.2.4. A Pequena Producao Mercantil 

A transicao da cooperacao simples para a 

cooperacao fundada na divisao do trabalho, isto e a manufatura 

capitalista exigia que se encontrassem "vis a vis1' o capital en - 
quanto detentor dos meios de producao e os trabalhadores dispos - 



tos a vender sua forca de trabalho. A base escravagista da 

producao de mercadorias da economia colonial de plantacoes ja 

era em si um obstaculo. 

Por outro lado, a nascente burguesia mercan - 
til colonial, nao tinha forcqs, nem interesse em competir com 

os fornecedores metropolitanos de produtos manufaturados, aos 

quais estava intimamente associada. A apl icacao do Alvara de 

1785 foi uma exigencia desta burguesia mercantil, no que diz 

respeito as manufaturas mineiras de tecidos grossos de algodao, 

pois fazia concorrencia aos comerciantes do Rio de,Janeiro que 

os importavam da Europa ' 15)  , guardando para si o papel de co 

merciante e usuario que marca precisamente o capital mercantil. 

Neste quadro resta a pequena producao domes - 

tica e o artesanato enquanto formas de transformacao industrial. 

Quanto a pequena transformacao domestica e de se supor que ela 

existisse e atendesse as necessidades imediatas de escravos e 

outros trabalhadores agrarios, 

Quanto ao artesanato, ja na fase de pequena 

producao mercantil, o Rio de Janeiro, enquanto principal centro 

da ColOnia, reflete bem a situacao desta forma de producao. 

A populacao do Rio de Janeiro no final do 

seculo X V I I I  atingia 43.376 habitantes, o que sem duvida repre - 
sentava um mercado consumidor razoavel, mesmo descontando a po- 

pulacao escrava, que representava 34,5% da populacao, isto e ,  
14.986 habitantes, os livres brancos conctituiam 24.163 e os 



libertos 4.227 habitantes, representando respectivamente, 4 5 , 1 % ,  

e 20,4% da populacao total (16) 

0s oficios que foram relacionados no Almana - 

que HistOrico da Cidade para 1799 indicam 462 unidades estabele - 

cidas predominando os sapateiros com 29,2% os marceneiros com 

13 ,8%,  os seleiroc com 7,4%, os pintores com 6 , 9 % ,  os demais o- 

f i c i o ~  em numero de 33 profissoes representavam os restantes 

42,7% da unidades levantadas. 

Quando grupados segundo a materia prima tra 

balhada a mesma ordem tende a se repetir pois aqueles que traba - 

lham o couro representam 39,4%, os que trabalham madeiras 22,1%, 

os que trabalham metais em geral 17,5% e os ligados a materiais 

diversos ou nao individualizado representam 2 1 , 0 %  (17) 

Isto indica de um modo geral a pequena divi - 
- 
sao social do trabalho nos quadros de uma economia colonial de 

plantacoes, mesmo considerada em seu aspecto urbano; o quediga- 

se de passagem, nao e de estranhar tendo em vista que a divisao 

social do trabalho e causa e consequencia do tamanho do mercado 

consumidor, que em uma economia sob monopolio comercial e basea - 

da na escravidao possui series 1 imitacoes. 

No entanto, os offcios possuiam um esbocodd 

organizacao em guidas ou corporacoes, que se faziam representar 

atraves das irmandades, como por exemplo, a Irmandade de Sao 

Jorge, que representava os oflcios de serralheiros, ferreiros, 

cutileiros, latoeiros, espirgandeiros, entre outros. Estas cor - 



poracoes estavam subordinadas a Camara, que exercia o controle 

sobre a atividade artesanal; e os seus membros podiam votar nas 

eleicoes para o Governo Municipal. 

H; de se destacar ainda, para encerrar O 

quadro da atividade de transformacao industrial no periodo colo - 
- 

nial, a consirucao naval executada como um prolongamento da ati - 
vidade mercantil, que no Rio de Janeiro assume alguma importan - 
tia a partir de 1763 com a fundacao do atual Arsenal de Marinha, 

porem a descricao do processo de trabalho neste arsenal feita 

por visitantes europeus fazem supor que nao havia sequer a me - 
nor cooperacao coordenada no trabalho, tratando-se de um aglome 

rado de artesaos e escravos ( 1 8 )  

Desse modo o desenvolvimento da at ivi dade in- - 
dustrial em uma economia colonial estava obstado antes de qual - 
quer medida legal que o formalizasse, como tenta fazer o Alvara 

de 1785 embora nao impedisse que ela existisse, mas como sim - 
ples apendice da economia agraria e mercantil. 
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4 7  

1 1 1  - A R E G I A O MERCANTIL-ESCRAVISTA DO RIO DE JANEIRO 

3 . 1 .  A Industrializacao e o Predominio ~ritanico 

3.1.1. A "Revolucao Industrial" na Inglaterra 

A revolucao industrial culmina um longo pro - 

cesso de transicao, com a transformacao das forcas produtivas 

pelas relacoes de producao capitalistas. Significa que o capi - 
- 

tal j a  controla a producao social com o objetivo de gerar nao 

apenas mercadorias, mas principalmente mais-valia, que garanta 

sua reproducao ampliada. 

A industrializacao e o apice do processo de 
e 

separacao da propriedade da terra e do trabalho da propriedade 

do capital, e a industria fabril 6 o meio que materializa e pg 

tencia esta separacao. 

A  ra-~retanha foi o pais que reuniu as con 
e 

dicoes favoraveis a primeira expansao fabril, por razoes que nao 

cabe no espaco deste trabalho analisar, mas que repousam na de - 

sagregacao da producao feudal e no desenvolvimento do capital 

manufaturei ro e mercanti 1. 

O sistema colonial, a divida publica, os im - 

postos pesados, o protecionismo e as guerras comerciais estao 

na genese do capitalismo industrial ingles e permitem que a G r a  

Bretanha assuma a dianteira no final do seculo X V I I I  enquanto 

nacao industrial, e se tranforme na "oficina do mundo". 



Esta posicao da a  ra Bretanha um papel pre - 

ponderante nas sete primeiras decadas do seculo X I X  - o chamado 

periodo de concorrencia do capitalismo, em que a industria in - 

glesa levanta a bandeira do liberalismo economico contra os 

grandes proprietarios rurais e o monopol io comercial. 

A producao industrial necessitava de mate - 

rias primas e alimentos coloniais, cujo controle estava nas maos 

dos plantadores coloniais, que obtinham lucros adicionais do mo - 

nopsonio para a metropole. Os plantadores de acucardas rndias 

Ocidentais e os grande fazendeiros de trigo da Inglaterra esta - 

vam do mesmo lado, e procuraram defender suas vantagens comer 

ciais. Foram ambos derrotados pel-o capitalismo industrial ( 1 ) .  

Por outro lado, o monopolio comercial dos 

artigos vendidos as colonias era um obstaculo a penetracao de 

manufaturados ingleses em todo mundo. Era uma premissa, para 

a expansao da industria e a realizacao de sua producao, o rompi - 

mento de privilegios nacionais quanto aos mercados coloniais. A 

ruina do Pacto Colonial e do "exclusivismo metropolitano" nao 

( 2 )  se fez por esperar . 

No entanto, deve-se considerar que, a des - 

peito da Revolucao Americana, as transformacoes que levaram a 

hegemonia do modo de producao capitalista na Inglaterra foram 

acompanhadas por grande expansao territorial sobre a india, cu - 

ja conquista foi completada em 1828, o povoamento da ~ustralia 

(intensificado a partir de 1813), da Nova Zelandia (a partir de 

1839), alem da intervencao direta na China, forcando a abertura 



do mercado  c h i n e s  aos m a n u f a t u r a d o s  b r i t a n i c o s  em 1 8 4 2 , i s t o  sem 

f a l a r  na  v i z i n h a  I r l a n d a ,  que a  p a r t i r  de  1801 f o i  i n c o r p o r a d a  

a I n g l a t e r r a .  

E s t a  e x p a n s a o  r e p o u s a  s o b r e  bases  r a d i c a l  - 
mente  d i f e r e n t e s  d a q u e l a s  mon tadas  p e l o  c a p i t a l  m e r c a n t i l  e  ma - 
n u f a t u r e i r o ,  p o i s  nao  e s t a o  m a i s  na c i r c u l a c a o  de m e r c a d o r i a s ,  

e  s i m  em sua p r o d u c a o .  A d i v i s a o  f a b r i l  do t r a b a l h o  h a v i a  

t r a n s f o r m a d o  a  I n g l a t e r r a  na  " o f i c i n a  do mundo", e ram n e c e s s a  - 

r i o s  a l i m e n t o s  e m a t e r i a s  p r i m a s ,  em l a r g a  e s c a l a  e  a  p r e c o s  b a i  - 

x o s ,  p a r a  b a r a t e a r  o s  c u s t o s  de p r o d u c a o ,  da mesma m a n e i r a  que 

e r a  f u n d a m e n t a l  a  c o n q u i s t a  de amp los  mercados  p a r a  r e a l i z a r  es  - 

t a  p r o d u c a o  e  g a r a n t i  r a  r e p r o d u c a o  ampl i a d a  do c a p i t a l .  

D e s t a  m a n e i r a ,  embora f o s s e  c o n t r a r i a  ao  

P a c t o  C o l o n i a l ,  a  I n g l a t e r r a  c o n q u i s t a  n o v o s  t e r r i t o r i o s ,  a m p l i  - 

ando sua f r o n t e i r a  d e  r e c u r s o s ,  da mesma manei  r a  que  ampl i a  "ma - 

nu m i l i t a r i "  seus m e r c a d o s .  Deve-se e n t e n d e r  o  d e s e n v o l v i m e n  - 

t o  da p r o d u c a o  i n d u s t r i a l  b r i t a n i c a  n e s t a  f a s e ,  a v a l i a n d o  e s s e  

m o v i m e n t o  de e x p a n s a o .  

3 . 1 . 2 .  A I n d U s t r i a  B r i t a n i c a  e  o  E s c r a v i s m o  

A I n g l a t e r r a ,  que h a v i a  se  b e n e f i c i a d o  d i r e  - 

t a m e n t e  do c o m e r c i o  t r i a n g u l a r  E u r o p a - A m e r i  c a h f  r i c a ,  a  p a r t i  r 

do s e c u l o  X I X ,  a b r e  g u e r r a  d e c l a r a d a  ao t r a f i c o  de e s c r a v o s ,  

p r o c u r a n d o  d e t e r  a  e v a s a o  de t r a b a l h a d o r e s  da c o s t a  da h f r i c a  e  

c o r t a n d o  a  f o n t e  U l t i m a  de a b a s t e c i m e n t o  dos s e n h o r e s  de e s c r a  - 

vos das p l a n t a c o e s  a m e r i c a n a s .  



Outro aspecto a ser considerado estava na 

ampl iacao do mercado de forca de trabalho, necessaria para a 

"difusao" das relacoes capi ta1 istas de producao, no entanto,ape - 

sar de ter abolido formalmente a escravidao em suas colonias a 

parti r de 1834, a Inglaterra mantem estreitas relacoes com eco 

nomias escravistas da America, das quais devem ser destacadas: 

o sul dos Estados Unidos e o Brasil. 

Estas duas economias possuiam tracos comuns, 

entre eles podemos destacar o fato de que ambas encontravam-se 

em expansao territorial, dispondo de terras em larga escala, 

que de um modo ou outro foram sendo incorporadas ao sistema pro - 
dutivo, boa parte delas, gracas ao braco escravo. 

O expressivo desenvolvimento da plantacao 

escravagista de algodao, durante a primeira metade do seculo 

XIX, no sul dos Estado Unidos, nao pode ser entendido sem consi - 

derar o crescimento da demanda gerada pela industria textil bri - 

tanica, da mesma maneira que a Guerra da Sescessao arrasta a 

crise esta industria, em consequencia da interrupcao do forneci - 

mento de sua materia prima basica. 

E possivel especular sobre as vantagens que 

obtinha a industria textil na Inglaterra ao transferir, quase 

que diretamente, sobretrabalho escravo das plantacoes algodoei - 

ras para o processo de extracao de mais valia industrial, pode- 

se admitir que fossem grandes - as vantagens - pois mesmo dis - 

pondo do algodao indiano, a Inglaterra dependia diretamente do 

algodao das plantacoes escravistas americanas. 



P o r  o u t r o  l a d o ,  o  B r a s i l  v a i  a r t i c u l a r  s u a  

- 
i n s e c a o  n a  d i v i s a o  i n t e r n a c i o n a l  d o  t r a b a l h o  a t r a v e s  da  m e r c a d o  - 
r i a  c a f e ,  c u j o  consumo c r e s c e u  com o  p r o e l t a r i a d o  i n d u s t r i a l ,  

com a  j o r n a d a  d e  t r a b a l h o  n a s  f a b r i c a s ,  i s t o  e ,  com a  r i g i d e z  

e  m o n o t o n i a  d o  t r a b a l h o  f a b r i l ,  a s s i m  como c r e s c e u  o  consumo d e  

c h a ,  e  mesmo o  d e  a l c o o l .  

Ao c o n t r a r i o  d o  a l g o d a o ,  m a t e r i a  p r i m a  f u n  - 

d a m e n t a l  p a r a  a  i n d u s t r i a  t e x t i l ,  o  c a f e  n a o  compunha o s  c u s t o s  

c o n s t a n t e s  d e  p r o d u c a o ,  mas s i m  e n t r a v a  n a  c e s t a  d e  b e n s  n e c e s  - 

s a r i o s  a  r e p r o d u c a o  da  f o r c a  d e  t r a b a l h o ,  i s t o  e , s e u  b a r a t e a m e n  - 

t o  p e r m i t e  a m p l i a r  a  t a x a  d e  m a i s  v a l i a ,  p o r e m  s u a  e s c a s s e z ,  em 

- 
p r i m e i r a  i n s t a n c i a ,  e a b s o r v i d a  p e l a  massa  t r a b a l h a d o r a ,  e  n a o  

p e l o  c a p i t a l .  

A l e m  d i s s o ,  d e v e - s e  c o n s i d e r a r  q u e  e s t a n d o a  

mergem d o  p r o c e s s o  f a b r i l ;  i s t o  e ,  n a o  constituis m a t e r i a  p r i m a  

p a r a  n a d a ,  a  n a o  s e r  c a f e ;  s u a  p r o d u c a o  n a o  f o i  p e r c o r r i d a  p e l a  

o n d a  d e  i n o v a c o e s  t e c n i c a s  q u e  c a r a c t e r i z a m  e s t a  f a s e .  Na v e r  - 

d a d e ,  a s  p r i m e i r a s  i n o v a c o e s  s i g n i f i c a t i v a s  s o  a p a r e c e r a m  a  p a r  - 

t i r  d a  s e g u n d a  m e t a d e  d o  s e c u l o  X I X .  

N e s t e  q u a d r o ,  o  B r a s i l  d e s e n v o l v e u  a  p r o d u  - 

c a o  c a f e e i r a  b a s e a d a  n o  t r a b a l h o  e s c r a v o ,  q u e  o  c o n d u z i u  a o  mo - 
n o p o l i o  n o  f o r n e c i m e n t o  d o  p r o d u t o  a o  m e r c a d o  m u n d i a l .  B u r g u e  - 

s i a  m e r c a n t i l ,  p r o p r i e t a r i o s  d e  e s c r a v o s ,  t r a b a l h o  c o m p u l s o r i o  

e  t e r r a s  f e r t e i s  d i s p o n i v e i s  f o r a m  o s  i n g r e d i e n t e s  d e s t a  e x p a n  - 
- 

s a o ,  q u e  sO p o d e  s e r  e n t e n d i d a  d e n t r o  d o  c o n t e x t o  d o  d e s e n v o l v i  - 

m e n t o  i n d u s t r i a l ,  q u e  a p r o f u n d a v a  a s  r e l a c o e s  c a p i t a l i s t a s  d e  
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Contribuicao do Brasil na Producao Mundial de Cafe 

~ e r  iodos 
Percentagem da 

producao Mundial 

Fonte: Hans Scherrer, Die Kaffesvalorisation und 

Valorisationversuche in .- anderen 

Welthandelsartikeln, citado por Nor-Mano,J. 

F. - Evolucao EconOmica do Brasil, Sao Pau- 

lo, Companhia Editora Nacional, 20  edicao, 

1975, p.55. 



p r o d u c a o ,  n a s  n a c o e s  " c e n t r a i s 1 ' ,  a m p l i a n d o  a  massa de  p r o l e t a  - 

r i o s ,  que ,  em U l t i m a  i n s t a n c i a ,  f o r a m  o s  g r a n d e s  c o n s u m i d o r e s  do 

c a f e  d o  B r a s i  1 .  

3 . 2 .  A  B u r g u e s i a  M e r c a n t i l  e  a  R e g i a o  C a f e e i r a  do  R i o  de  

J a n e i  r o  

3 . 2 . 1 .  Genese da R e g i a o  M e r c a n t i  1 - E s c r a v i s t a  C a f e e i  r a  

As c o n v u l s o e s  p o l i t i c a s  que  s e  e s t e n d e m  do 

U l t i m o  q u a r t e l  d o  s e c u l o  X V I I I  a t e  a s  p r i m e i r a s  d e c a d a s  do s e c u  - 

1 0  X IX,  a  R e v o l u c a o  I n d u s t r i a l  na  I n g l a t e r r a ,  l e v a r a m  ao  r o m p i  - 

m e n t o  d o  P a c t o  C o l o n i a l  em 1 8 0 8 ,  o  que ,  de  um modo ou  o u t r o ,  

a b r i u  e s p a c o  p a r a  a  a c a o  d a s  c l a s s e s  i n t e r e s s a d a s  na i n d e p e n d e n  - 

tia p o l i t i c a ,  em e s p e c i a l  a  n a s c e n t e  b u r g u e s i a  m e r c a n t i l ,  q u e  a  

o b t e v e  em 1822.  

Embora a s  l i g a c o e s  p o l i t i c a s  com P o r t u g a l  es - 

t i v e s s e m  a i n d a  p e r s o n i f i c a d a s  n a  f i g u r a  d o  M o n a r c a ,  a s  l i g a c o e s  

e c o n o m i c a s  e s t a v a m  v o l t a d a s  d i r e t a m e n t e  p a r a  a  I n g l a t e r r a ;  l i g a  - 

c o e s  e s t a s  que  j a  comecavam a  r e f l e t i r  a  n o v a  d i v i s a o  i n t e r n a c i  - 

o n a l  do  t r a b a l h o  em c o n s e q u e n c i a  da R e v o l u c a o  I n d u s t r i a l .  

A  R e v o l u c a o  A m e r i c a n a  e  o  B l o q u e i o  Napo leO - 

n i c o  t i n h a m  a t i n g i d o  d i r e t a m e n t e  a  I n g l a t e r r a  p a r a  q u e  e l a  d e i  - 

x a s s e  d e  l a d o  o  n a s c e n t e  I m p e r i o  B r a s i l e i r o .  Desde c e d o  sua  

p r e s e n c a  d e c i s i v a  f o i  n o t a d a  no  c o m e r c i o  de  m a n u f a t u r a d o ~ ~ a b r i n  - 

do f i l i a i s  e  r e p r e s e n t a c o e s  c o m e r c i a i s ,  p r i n c i p a l m e n t e  n o  R i o  

d e  J a n e i  r o .  O B r a s i  1  comecava a  se  i n s e r i  r n a  n o v a  d i v i s a o  



i n t e r n a c i o n a l  do t r a b a l h o  como um dos  mercados  p r e f e r e n c i a i s  pa - 

r a  a  i n d u s t r i a  b r i t a n i c a .  

O R i o  de J a n e i r o  assume n e s t a  f a s e  p a p e l  fun - 
d a m e n t a l  na a r t i c u l a c a o  das n o v a s  r e l a c o e s  e c o n o m i c a s  e n t r e  o  

E s t a d o  B r a s i l e i r o  e  o  n a s c e n t e  c a p i t a l i s m o  i n d u s t r i a 1 , p o i s  a l e m  

de c a p i t a l  do l m p e r i o ,  o  R i o  r e p r e s e n t a v a  s e u  p r i n c i p a l  c e n t r o  

c o m e r c i a l ,  c o l o c a n d o  a  n a s c e n t e  b u r g u e s i a  m e r c a n t i l  em c o n t a t o  

d i r e t o  com a s  t e i a s  do c o m e r c i o  i n t e r n a c i o n a l ,  sem a  t u t e l a  do 

m o n o p o l i o  p o r t u g u e s .  

F i c a  c l a r o  que,  embora s i t u a d a  na e s f e r a  da 

c i r c u l a c a o  d e  m e r c a d o r i a s ,  a  b u r g u e s i a  m e r c a n t i  1 b r a s i l e i r a ,  c u  - 

j o  m e l h o r  e x e m p l o  e a  do R i o  de J a n e i r o ,  tem que o r g a n i z a r  um 

s i s t e m a  de p r o d u c a o  que v i a b i l i s e  as  r e l a c o e s  d e  t r o c a  ao n i v e l  

i n t e r n a c i o n a l ,  ou  s e j a  que c o n s i g a  s e  i n s e r i r  n o  q u a d r o  da d i v i  - 

sao i n t e r n a c i o n a l  do t r a b a l h o  nao  apenas  nos  p o r o s  dos l u c r o s  

m e r c a n t i s ,  mas se q u i s e r  o b t e - l o s  t e r a  que a r t i c u l a r - s e  s o b r e  a  

p r o d u c a o  d e  m e r c a d o r i a s  p a r a  t r o c a r  p o r  o u t r a s  m e r c a d o r i a s .  Nes - 

t e  q u a d r o  que emerge a  p r o d u c a o  c a f e e i r a .  

F u r t a d o ,  ( 1 9 7 4 )  ao  d e s c r e v e r  a  genese  da 

e c o n o m i a  c a f e e i r a ,  d e i x a  c l a r o  que sua o r i g e m  nao e meramente  

a g r a r i a  mas segundo  o  a u t o r  "desde  cedo  sua v a n g u a r d a  e s t e v e  f o r  - 

mada p o r  homens com e x p e r i e n c i a  c o m e r c i a l .  E m  t o d a  a  e t a p a  da 

g e s t a c a o  o s  i n t e r e s s e s  da p r o d u c a o  e  do  c o m e r c i o  e s t i v e r a m  en - 

t r e l  a c a d o s "  ( 3 ) .  

Nesse p o n t o  e n e c e s s a r i o  que s e  i n t r o d u z a  o  



personagem ' L u r b a n o "  do c o m i s s a r i o  de c a f e ,  e n q u a n t o  r e p r e s e n t a n  - 

t e  t i p i c o  da b u r g u e s i a  m e r c a n t i l  na p r o d u c a o  e s c r a v i s t a  c a f e e i  - 

r a .  

A c a s a  c o m i s s a r i a  a s s u m i u  i m p o r t a n c i a  c a p i  - 

t a l  na p r o d u c a o  do c a f e ,  p o i s  a t u a v a  como r e p r e s e n t a n t e  do p r o  

p r i e t a r i o  de  e s c r a v o s  no c i r c u i t o  c o m e r c i a l .  Suas f u n c o e s  es  - 

tavam em v e n d e r  o  c a f e ,  n a s  m e l h o r e s  c o t a c o e s ,  ao  e x p o r t a d o r .  

A P O S  a  venda ,  a  c o m i s s a r i a  a g i a  como c a s a  b a n c a r i a ,  a b r i n d o  c o n  - 

t a  em nome do  f a z e n d e i r o ,  e f e t u a n d o  o p e r a c o e s  c o m e r c i a i s  e  f i  - 

n a n c e i r a s ,  como p o r  e x e m p l o ,  comprando,  nas  c a s a s  i m p o r t a d o r a s ,  

as  m e r c a d o r i a s  n e c e s s a r i a s  ao a b a s t e c i m e n t o  da f a z e n d a .  A1 e m  

d i s s o ,  o  c o m i s s a r i o  i n g r e s s a v a  na p r o p r i a  p r o d u c a o  ao  f i n a n c i a r  

( 4 )  a  montagem e  o  c u s t e i o  das  f a z e n d a s  e s c r a v o c r a t a s  . 

Ao a t u a r  como r e p r e s e n t a n t e  c o m e r c i a l  e  agen - 

t e  f i n a n c e i r o  na p r o d u c a o  c a f e e i r a ,  o  c o m i s s a r i o  d e f i n e  o  p a p e l  

da " c i d a d e "  n o  q u a d r o  da e c o n o m i a  m e r c a n t i l - e s c r a v i s t a ,  p o i s  en  - 

q u a n t o  a  p r o d u c a o  de c a f e  f o s s e  r u r a l ,  e  sua e x p a n s a o  s e  d e s s e  

b a s i c a m e n t e  em e s c r a v o s  e  t e r r a s ,  a  c o m e r c i a l i z a c ~ o  e r a  u r b a n a  

e  d e t i a  uma p a r c e l a  do  p r o d u t o  e x c e d e n t e  em moeda. 

No e n t a n t o ,  t o d o  e s t e  esquema e s t a v a  monta  - 

do s o b r e  a  e x p o r t a c a o  e  i m p o r t a c a o  de m e r c a d o r i a s ,  d a ?  o  p o r t o  

a s s u m i r  a s p e c t o  f u n d a m e n t a l .  Nesse q u a d r o  6 poss;ve l  e n t e n d e r  

o  p a p e l  desempenhado p e l o  R i o  d e  J a n e i r o ,  e n q u a n t o  p o r t o  e x p o r  - 

t a d o r  e  i m p o r t a d o r  p a r a  e  p e l o  c a f e  e  sede  d e  um g r a n d e  numero 

de c a s a s  c o m i ~ s a r i a s ( ~ )  



Desde  o  i n i c i o  i n t e r e s s a v a  a  c a f e e i c u l t u r a  

v o l t a d a  p a r a  a  e x p o r t a c a o  p r o d u z i r  em l a r g a  q u a n t i d a d e ,  sem o  

m e n o r  i n t e r e s s e  p e l a  q u a l i d a d e ;  c a f e  d o  B r a s i l  s i g n i f i c a v a  c a f e  

b a r a t o .  P a r a  o b t e - l o  b a s t a v a  r e p r o d u z i  r o  esquema d e s e n v o l v i  - 

d o  n a  c o l o n i a :  e x p l o r a r  em l a r g a  e s c a l a  o s  d o i s  f a t o r e s  b a s i c o s  

d a  p r o d u c a o  t e r r a  e  t r a b a l  h o .  

A s s i m  o  c a f e  comeca s u a  l o n g a  m a r c h a ,  i n i c i  - 

a n d o  n o s  a r r e d o r e s  d o  R i o  d e  J a n e i r o ,  g a l g a  a  S e r r a  d o  Mar  e  ga  - 

n h a  o  V a l e  d o  P a r a i b a  e  a  Zona da  M a t a  m i n e i r a  q u a n d o ,  p o r  v01  - 

t a  d e  1 8 3 0 ,  o  c a f e  assume o  p r i m e i r o  l u g a r  n a s  e x p o r t a c o e s  b r a  - 

s i l e i r a s ;  p o s i c a o  q u e  p e r m a n e c e r a  p o r  m a i s  d e  um s e c u l o  ( v i d e  

t a b e l a  1 1 1 . 2 ) .  

E s t e  p e r i o d o  c o r r e s p o n d e  a  c o n q u i s t a  d o s  mer - 

c a d o s  i n t e r n a c i o n a i s ,  q u a n d o  a  p r o d u c a o  em l a r g a  e s c a l a  a  b a i  - 

x o s  c u s t o s  i n u n d a  o  c o m e r c i o  i n t e r n a c i o n a l  com a  m e r c a d o r i a  c a  - 

f e .  O c a f e  c r i o u  s e u  p r o p r i o  m e r c a d o  a  c u s t a  d o  v o l u m e  d e  s u a  

p r o d u c a o  e  d o s  p r e c o s  b a i x o s  q u e  a t i n g i a  em c o n s e q u e n c i a  d a  

o f e r t a  a b u n d a n t e .  

N e s t e  q u a d r o  a s  p l a n t a c o e s  e s c r a v i s t a s  d a  

p r o v i n c i a  f l u m i n e n s e  assumem p a p e l  f u n d a m e n t a l ,  s u a  p r o d u c a o ,  a  

p a r t i r  d e  1835 ,  u l t r a p a s s a  a  m e d i a  a n u a l  d e  1 . 0 0 0 . 0 0 0  d e  s a c a s ,  

c r e s c e n d o  p a r a  1,s m i  l h O e s  a  p a r t i  r da  d e c a d a  d e  1 8 4 0  ( 6 )  (mapa 

1 1 1 . 1 ) .  





TABELA 1 1  1.2 

Percentagens dos Principais Produtos na Exportacao Brasileira 

Cafe 

AcUca r 

A1 godao 

Couros e 
Peles 

Borracha 

Fonte: Para os tres primeiros perrodos: Werneck Sodrg, N .  - His - 

toria da Burguesia no Brasi 1. Rio de Janei ro,Civi 1 izacao 

Brasileira, 1976, 37 edicao, p.62. 

Para os demais: Bastos, H. - A Marcha do Capitalismo no 

Brasil, citado por Noya Pinto, V. - Balanco das Transfor - 
- 

marcoes EconOmicas do Seculo X I X ,  in Brasil em Perspecti - 

va, Sao Paulo, DIFEL, 1969 p.138. 



3 . 2 . 2 .  A Expansao da R e g i a o  C a f e e i r a  

P o r  v o l t a  de 1850,  a  p r o d u c a o  b r a s i l e i r a  d e  

c a f e  j a  e r a  r e s p o n s a v e l  p e l a  me tade  da m u n d i a l ,  po rem e s s a  e c o  - 
nomia  e n c o n t r a v a - s e  a  b e i r a  da c r i s e ,  p o i s  o  s e u  f u n d a m e n t o  es - 

t a v a  a b a l a d o :  p r i m e i r o  p o r q u e  o  s i s t e m a  de t r a n s p o r t e  baseado  

em e s c r a v o s  e  muares  j a  nao  e r a  c a p a z  d e  v e n c e r  o  v o l u m e  e  a  

d i s t a n c i a  a  s e r  p e r c o r r i d a  p e l a  c a r g a ,  o u  s e j a ,  e x i s t i a  uma i m  - 

p o s s i b i l i d a d e  r e a l  de  a m p l i a r  a  a r e a  p l a n t a d a ,  m a n t i d o s  o s  p r e s  - 

s u p o s t o s  de t r a n s p o r t e s  t i p i c o s  de uma e c o n o m i a  e s c r a v i s t a .  

Segundo a  I n g l a t e r r a  h a v i a  p a s s a d o  a  r e p r e s  - 

sao d i r e t a  ao  t r a f i c o  de e s c r a v o s  a  p a r t i r  da c e l e b r e  " b i  1 1  

A b e r d e e n H , a p r o v a d a  p e l o  P a r l a m e n t o  B r i t a n i c o  em 1845 ,  que  p e r m i  - 
t i a  que a  c a c a  aos " t u m b e i r o s "  f o s s e  f e i t a  em q u a l q u e r  p a r t e  do 

mundo. 

T e r c e i  r o  p o r q u e  a  e x p a n s a o  das p l a n t a c o e s  de 

c a f e  c o l o c o u  em cheque  a  p o l i t i c a  de t e r r a s  que  v i n h a  sendo de - 

s e n v o l v i d a  d e s d e  a  I n d e p e n d e n c i a ,  em que  a  o c u p a c a o  e r a  a  U n i c a  

f o r m a  d e  o b t e - l a s ;  c r i a n d o  "uma s i t u a c a o  a n a r q u i c a  no s i s t e m a  

de p r o p r i e d a d e  r u r a l  uma v e z  que  o s  d i r e i t o s  dos  o c u p a n t e s  n a o  

f o r a m  r e c o n h e c i d o s  p o r  1 e i " ,  e  " a p e s a r  d e s s a s  p r o p r i e d a d e s  nao  

p o s s u i r e m  e s t a t u t o  l e g a l ,  e ram compradas ,  v e n d i d a s  e  a v a l i a d a s  

a  v o n t a d e "  ( 7 ) .  

Ha d e  s e  s u p o r  que e s t a s  c o n d i c o e s  e s t i v e s  - 

sem a m a d u r e c i d a s  p o r  v o l t a  da decada  de 1850,  p o r q u e  e n e s s e  mo - 
mento  que e p r o m u l g a d a  a  L e i  de  T e r r a s  em 1 8 5 0 ,  a  L e i  E u z e b i o  



de QueirOs extinguindo o trafico tambem em 1850 e em 1852 a Lei 

n? 641 que dava garantia de juros aos capitais investidos em 

ferrovias. Mau2 inaugura o primeiro trecho ferroviario entre 

o Porto de Maus e Raiz da Serra em 1854. 

E impossivel nao reconhecer o carater des - 

tas medidas, pois significam as linhas mestras das transforma - 
~ o e s  que levarao a internaliza~ao das relacoes capitalistas de 

producao e garantirao a expansao da economia cafeeira. 

A Lei de Terras transformou, ou melhor deu 

base legal a transformacao da terra em mercadoria, que so podia 

ser adquirida por compra e venda. Isto organiza a propriedade 

territorial e legaliza a renda fundiaria, ao mesmo tempo que blo - 

queia, ao menos parcialmente, o acesso do trabalhador a terra; 

criando as bases de um mercado de forca de trabalho. A Lei de 

Terras traz embutida uma politica imigratoria, pois "supondo 

que num pais onde a terra era disponivel em grandes quantidades 

o imigrante poderia se tornar proprietario rural ao inves de 

trabalhar numa fazenda, eles tentaram tornar o mais dificil o 

acesso a terra, a fim de forcar os imigrantes a trabalharem nas 

fazendas" ( 8 ) .  

Se for a Lei Aberdeen ou a Euzebio de Quei - 

roz que pos fim ao trafico pouco interessa, o fato e que o va - 

lor socialmente necessario para trazer um escravo das costas da 

Africa e desembarca-lo no Brasil estava acima do valor adiciona - 
( 9 )  do p o r  seu trabalho . 



T A B E L A  1 1 1 . 3  

E x p a n s a o  d a s  E s t r a d a s  d e  F e r r o  (1854 a  1929) 

F o n t e :  S i l v a ,  S  - Opus c i t .  p . 5 8 .  

1 . 3 5 7 7 3  

1 3 . 9 8 0 7 6  

1 6 . 0 2 3 , 9  

1 7 . 3 4 0 , 4  

2 1 . 4 6 6 , 6  

1 9 1 5  

1920  

1925  

1 9 2 9  

* E s p i r i t o  S a n t o ,  R io  d e  J a n e i r o ,  Minas G e r a i s  e s a o  P a u l o  

- 

- 

- 

1 8 . 3 2 6 , l  

2 6 . 6 4 6 , 6  

2 8 . 5 5 6 , 2  

3 2 . 0 0 0 ~ 3  

3 2 . 0 0 0 ~ 3  



Alem d i s t o ,  a  i n t e r r u p c a o  do t r a f i c o  v a i  es  - 

t i m u l a r  o  c o m e r c i o  i n t e r p r o v i n c i a l  de e s c r a v o s ,  f a z e n d o  com que 

l e v a s  de t r a b a l h a d o r e s  s e j a m  t r a n s f e r i d o s  do N o r t e  e  N o r d e s t e  

p a r a  as  r e g i o e s  c a f e e i r a s ,  o  que  nao d e i x a  de s e r  uma c u r i o s a  

f o r m a  de d i s t r i b u i r  i n t e r - r e g i o n a l m e n t e  a  r e n d a  g e r a d a  p e l o  ca  - 

f e .  

Uma d e m o n s t r a c a o  d i s t o  e o  c r e s c i m e n t o  da 

p o p u l a c a o  e s c r a v a  do R i o  de J a n e i r o  que p a s s a  de 119.000em 1844 

p a r a  370 .000  em 1877 ,  mesmo c o n s i d e r a n d o  o s  pesados  i m p o s t o s p r o  - 

v i n c i a i s  que  g ravavam o  c o m e r c i o  de e s c r a v o s  na s a i d a  e  na en - 

t r a d a  de cada P r o v I n c i a  ( 1 0 )  

A  a b o l i c a o  do t r a f i c o ,  que  so  v a i  s e  t o r n a r  

e f e t i v a  em 1856 ,  s i g n i f i c a  o b s t a r  a  m e d i o  p r a z o  a  a c u m u l a c a o  do 

p l a n t a d o r  e s c r a v i s t a ,  na  m e d i d a  que c o r t a  sua l i g a c a o  com a  f o n  - 
t e  U l t i m a  de e s c r a v o s  e ,  d e m o n s t r a d a  a  i m p o s s i b i l i d a d e  d e  uma 

" i n d u s t r i a  d e  c r i a c a o "  i n t e r n a ,  p e l o  s i m p l e s  f a t o  d e  que seu  cus - 
t o  s e r i a  m a i o r  que o  do t r a b a l h o  1 i v r e ,  so  r e s t a v a  p r o l o n g a r  a  

a g o n i a  do e s t a t u t o  e s c r a v i s t a  e  s u g a r  d e l e  t u d o  que f o s s e  ca - 

Paz 
( 1 1 )  

A f e r r o v i a  que  r a p i d a m e n t e  s e  d e s e n v o l v e  no 

B r a s i l ,  i n i c i a - s e  com a  E s t r a d a  d e  F e r r o  D .Pedro  1 1 ,  c o n s t i t u i  - 

da em 1855 com um e m p r e s t i m o  b r i t a n i c o  d e  1,s m i l h o e s  de l i b r a s ,  

que p a r t i n d o  do R i o  de J a n e i r o  r a p i d a m e n t e  ganha o  V a l e  do P a r a  - 

I b a ,  a t i n g i n d o  em 1865 a  c a p i t a l  do V a l e ,  a  c i d a d e  de Vassouras .  

Segue-se a e s t a  i n i c i a t i v a  uma s e r i e  d e l a s  com g r a n d e  p a r t i c i p a  - 

c a o  dos f a z e n d e i r o s ,  que buscavam t r a z e r  a s  " p o n t a s  de t r i l h o s "  



a t e  suas f a z e n d a s  ( 1 2 )  

A  e x p a n s a o  f e r r o v i a r i a  a b r i u  n o v a s  t e r r a s  

ao c a f e ,  ao  mesmo tempo que  r e d u z i u  b a s t a n t e  o s  c u s t o s  de t r a n s  - 

p o r t e  das  a r e a s  em p r o d u c a o ,  A . d T .  Taunay c o n s i d e r a n d o  que  o  

p r e c o  do t r a n s p o r t e  d e  m u l a  e r a  6  v e z e s  m a i s  c a r o ,  c a l c u l a  que 

a  e c o n o m i a  a p r e s e n t a d a  p e l a s  E s t r a d a s  de F e r r o  P e d r o  I I  no  ano 

de 1868 r e p r e s e n t a v a  c e r c a  d e  10% do v a l o r  t o t a l  das  e x p o r t a  - 

cOes b r a s i l e i r a s  d e  c a f e  n e s s a  epoca  ( 1 3 ) .  

~ t e  o  f i n a l  da decada  de 1880 ,  quase  t o d a  

r e g i a o  e s c r a v i s t a  de c a f e  e s t a v a  l i g a d a  ao  R i o  de J a n e i r o  a t r a  - 

v e s  de f e r r o v i a s ,  sendo  que  em 1877 o  R i o  de J a n e i r o  e s t a v a  c o  - 

n e c t a d o  a  c a p i t a l  da P r o v i n c i a  d e  sao  P a u l o ,  o  que  f o r m a v a  um 

a r c o  f e r r o v i a r i o  de  S a n t o s  ao  M u n i c i p i o  da C o r t e ,  p a s s a n d o  p e l o  

c e n t r o  da z o n a  c a f e e i r a  e s c r a v i s t a  ( ~ a ~ a  1 1 1 . 2 ) .  

E s t e  p e r i o d o  c o r r e s p o n d e  ao apogeu da p l a n  - 

t a c a o  e s c r a v i s t a  na P r o v i n c i a  do R i o  de J a n e i r o ,  p o i s  em 1870 

j a  u l t r a p a s s a v a  1,8 m i l h o e s  de s a c a s  e  a t i n g e  o  a p i c e  em 1882 

com 2,6 m i l h o e s  de s a c a s ,  comeca a  d e c l i n a r  em 1889 p a r a  1,8 m i  - 

l h o e s ,  c o n s e r v a n d o  c e r c a  de 1,4 m i l h o e s  e n t r e  1890 e  1900 e  a  

p a r t i r  de  1901 a  p r o d u c a o  das t e r r a s  f l u m i n e n s e s  c a i u  a b a i x o  de 

1,O m i l h a o  de s a c a s .  E r a  o  l e g a d o  da p r o d u c a o  c a f e e i r a  e s c r a  - 

v i s t a ,  que  e x a u r i u  as  t e r r a s  ao maximo, nao p o r  s e r  e s c r a v i s t a ,  

mas p e l o  c a r a t e r  de e x p l o r a c a o  da t e r r a  e  do t r a b a l h o  que a  a n i  - 

mava. 

Cabe a q u i  q u e s t i o n a r  a  nocao  b a s t a n t e  d i f u n  - 





d i d a  de que o  V a l e  do P a r a i b a  e n t r a r i a  em d e c a d e n c i a  p e l o  e s g o  - 

t a m e n t o  das t e r r a  em c o n s e q u e n c i a  do c u l t i v o  p r e d a t o r i o  do ca  - 

f e .  Na v e r d a d e ,  nao  f o i  o  c a f e ,  nem m u i t o  menos o  e s c r a v o  o  

r e s p o n s a v e l  p e l a  " d e b a c l e "  do V a l e ,  mas s i m  a  e c o n o m i a  mercan  - 

t i l  e s c r a v i s t a  que  d e i x o u  s e r  l e g a d o .  

Q u a l q u e r  t e r r a  pode s e r  r e a p r o v e i t a d a  p e l a  

c o m b i n a c a o  c o r r e t a  dos f a t o r e s  de p r o d u c a o ,  o u  s e j a ,  e p o s s i v e l  

e m p r e g a r  f e r t i l i z a n t e s  o u  i n t e n s i f i c a r  o  t r a b a l h o  a g r i c o l a .  Mas 

o  V a l e  do P a r a I b a  nao  pode  d e s e n v o l v e r  nem um, nem o u t r o .  P r i  - 

m e i r o  que a  c u l t u r a  do c a f e  e n t r o u  em e x p a n s a o  g e o r n g t r i c a  com o  

d e s e n v o l v i m e n t o  da e x p l o r a c a o  c a p i t a l i s t a  n a s  t e r r a s  do O e s t e  

P a u l i s t a ,  o  que j a  i n v i a b i l i z a  a  d i s p o n i b i l i d a d e  da economiamer  - 

c a n t i l ,  s e q u e r  p e n s a r  em, i n v e s t i r  na m e l h o r i a  das c o n d i c o e s  do  

s o l o .  

M a i s  que  i s t o ,  nos  m o l d e s  que e r a  p r a t i c a d a  

a  c a f e e i c u l t u r a ,  uma p r o d u c a o  em l a r g a  e s c a l a ,  a  c u s t o s  b a i x o s  

e  v o l t a d a  p a r a  mercados  e x t e r n o s ,  e s t a v a  o b s t a d a  em s i  q u a l q u e r  

i n v e s t i m e n t o  m a i o r  em r e n o v a c a o  da f e r t i l i d a d e  dos  s o l o s ,  t r a t a  - 

v a - s e  d e  p r o d u z i r  u t i l i z a n d o  a  f e r t i l i d a d e  n a t u r a l .  

Q u a n t o  ao segundo a s p e c t o ,  i s t o  6 ,  i n t e n s i  - 

f i c a r  o  t r a b a l h o  a g r i c o l a ,  o  l e g a d o  m e r c a n t i l  e s c r a v o c r a t a  tam - 

bem h a v i a  d e i x a d o  s e u  o b s t a c u l o .  P r i m e i r o  p o r q u e  e x i s t e m  d o i s  

m e i o s  b a s i c o s  de i n t e n s i f i c a r  o  t r a b a l h o  a g r j c o l a ,  um d e l e s  a t r a  - 

v e s  do emprego m a c i c o  de t r a b a l h o  a s s a l a r i a d o  em g r a n d e s  em - 

p r e e n d i m e n t o s  m e r c a n t i s ,  s e j a  p a r a  mercado  e x t e r n o ,  s e j a  i n t e r  - 

no.  Ora i s t o  v a i  o c o r r e r  na f r e n t e  p i o n e i r a  do c a f e  em Sao 



Paulo, voltamos a situacao anterior. Por outro lado, a possi - 

bilidade de uma agricultura comercial de mercado interno em lar - 

ga escala, com investimentos em melhoria do solo era muito dis - 

tante da real situacao brasileira no final do seculo. 

A segunda hipotese, isto e,  exploracao em 

pequenas propriedades, no estilo que ficou conhecido em Sao P ~ H  - 

1 0  com "sitiante", posto em pratica em larga escala nas terras 

cansadas pelo cafe, logo nas primeiras decadas do s6cu10, como 

manei ra do fazendeiro 1 ivrar-se de sua propriedade com lucros e 

delocar-se para as franjas da expansao cafeeicultora. Mas, no 

Vale do Paraiba, o antigo escravo, estava em uma situacao bas - 

tante diferente do ex-colono que comprava um lote nas terras 

cansadas pelo cafe, ao escravo nao foi possivel acumular nada, 

restava-lhe apenas aceitar as condicoes do seu ex senhor e pey 

manecer agregado a terra, nao como um servo feudal, mas como re 

sultado Ultimo de trezentos anos de trabalho compulsorio. 

Este quadro marcara profundamente o desen - 

volvimento do Rio de Janeiro pois impedira o desenvolvimento de 

uma agricultura mercantil diversificada que oferecesse apoio ao 

processo de industrializacao, bem como mantera no campo boa 

parte da populacao em uma economia natural, com pequeno exce - 

dente comercializavel, o que dificulta de sobre maneira a circu - 

lacao mercantil e a consequente divisao do trabalho, condicoes 

basicas para a separacao do trabalho agrIcola do industrial e 

para a formacao do mercado interno. 

Por final, deve-se lembrar que a industria - 



l i z a c a o  d o  R i o  de  J a n e i r o  c o n t r i b u i u  tambem p a r a  a c e n t u a r  a  d e  - 

c a d e n c i a  d a s  a n t i g a s  r e g i o e s  c a f e e i c u l t o r a s ,  na  m e d i d a  q u e  d r e  - 

n a  c a p i t a i s  e  f o r c a  d e  t r a b a l h o  p a r a  a  n a s c e n t e  i n d u s t r i a ,  embo - 

r a  i s t o  s e j a  m a i s  uma c o n s e q u e n c i a  d o  q u e  p r o p r i a m e n t e  c a u s a .  

3 . 3 .  A T r a n s i c a o  P a r a  a  M a n u f a t u r a  n o  R i o  d e  J a n e i r o  

3 . 3 . 1 .  O C r e s c i m e n t o  C o m e r c i a l  

A r e g i a o  c e n t r a d a  n o  R i o  d e  J a n e i r o ,  e s t a v a  

d e f i n i d a  p e l a  c i r c u l a c a o  d e  m e r c a d o r i a s  l i g a d a s  a  p r o d u c a o  e  r e  - 

p r o d u c a o  da  p l a n t a c a o  e s c r a v a g i s t a  d o  c a f e .  C o n c e n t r a n d o  a s  

- 
o p e r a c o e s  d e  c o m e r c i a l i z a c a o  e  f i n a n c i a m e n t o  d o  c a f e ,  bem como 

o  f o r n e c i m e n t o  d e  m a n u f a t u r a d o s ,  a l i m e n t o s  e  e s c r a v o s  n e c e s s a  - 

r i o s  a f a z e n d a ,  o b t i n h a  l u c r o s  e  c o m i s s o e s  n o s  d o i s  s e n t i d o s  e  

g a r a n t i a  s u a  a c u m u l a c a o .  

E m  1 8 5 9  h a v i a ,  n o  R i o  d e  J a n e i r o ,  2 4 1  g r a n  - 

d e s  c a s a s  i m p o r t a d o r a s  p o r  a t a c a d o  e  192  e x p o r t a d o r a s ,  a l e m  d e  

5 1  c o m p a n h i a s  d e  c o m e r c i o ,  o  q u e  d e m o n s t r a  o  s e u  p a p e l  m e r c a n  - 

t i l .  

O c o m e r c i o  i m p o r t a d o r ,  p r i n c i p a l m e n t e  o  d e  

m a n u f a t u r a d o s ,  e s t a v a  c o n t r o l a d o ,  em b o a  p a r t e ,  p o r  c a p i t a i s  e s  - 

t r a n g e i r o s ,  p r i n c i p a l m e n t e  i n g l e s e s .  P o r  o u t r o  l a d o  d e v e - s e  

d e s t a c a r  o  i n t e n s o  t r a f e g o  d e  c a b o t a g e m  e n t r e  a  r e g i a o  e  o u t r a s  

a r e a s  d o  B r a s i l ,  com o  R i o  i m p o r t a n d o  a l i m e n t o s  e  m a t e r i a s  p r i  - 

mas e  r e e x p o r t a n d o  em t r o c a  p r o d u t o s  m a n u f a t u r a d o s  e s t  r a n g e i  ros .  



A circulacao por vias internas foi desenvol - 

vida pelo litoral e em d i r e ~ a o  a Minas Gerais e ~ o i a s ,  de onde 

provinham carne, toucinho e tecidos grosseiros. A regiao mer - 

cantil-escravista do Rio de Janeiro havia desenvolvido tal espe - 

cializacao que dependia diretamente do fornecimento de alimen - 

tos de outras regioes, assim como dependia da importacao de ma - 

nufaturados estrangei ros. Isto mesmo considerando que a plan - 

tacao escravista produzia internamente boa parte dos generos ne - 

cessarios a sua manutencao. 

Outro aspecto a ser considerado e o trafico 

de escravos, que constituia um rendoso comercio que perdurou du - 

rante a primeira metade do seculo X I X ,  sendo depois prolongado 

pelo trafico inter-provincial, permitindo a acumulacao de capi - 

tal monetario nas maos dos traficantes, que muitas vezes ven - 

diam sua "mercadoria" a credito, transformando-se em grandescre - 

dores dos plantadores endividados. 

Quanto ao comercio exportador, nao resta a 

menor duvida que estivesse diretamente vinculado ao cafe, e ate 

meados do seculo era efetuado basicamente por negociantes naci - 

onais, porem a partir dai foi crescente a participacao de capi - 

tais estrangeiros nos negocios ligados a exportacao do cafe. 

Por final, o papel do comissario, que nao 

atuava apenas na comercializacao, mas tambem no financiamento a 

producao e reproducao da plantacao cafeeira, isto e ,  adiantava, 

a juros, capitais necessarios d a  lavoura, tendo como garantia 

escravos e terras. 



As casas comissarias constituiram o embriao 

dos "bancos do cafe" que se mul t i pl i cam a parti r da segunda me - 

tade do seculo XIX, executando operacoes financeiras, emitindo 

vales bancarios e "canalizavam os recursos das atividades r - u 

rais florescentes para a cidade, onde uma burguesia mercantil 

se apropriava de uma parcela desses lucros dando movimento aos 

seus negoc i os" ( 1 4 )  

3 . 3 - 2 .  A Producao Mercantil 

No caso do Rio de Janeiro durante o seculo 

X I X ,  a pequena producao mercantil do artesanato atuava em es - 

treita faixa, que era delimitada pela producao domestica e pela 

importacao de mercadorias. Qualquer possibilidade de desenvol - 

vimento, alem do mero crescimento demografico da populacao, im - 

plicava em avancar sobre esses dois limites, da mesma maneira 

que o avanco de qualquer deles, altera sua margem de producao. 

A economia cafeeira ditava os limites se 

rais de expansao da pequena producao mercantil pelos dois lados: 

primeiro por seu carater escravista, que mantinha, por razoes 

Obvias, uma producao domestica, fazendo com que o escravo produ - 

zisse para si e para seu senhor. 

Segundo, por ser uma mercadoria destinada a 

mercados externos, o que criava condicoes para que boa parte de 

sua renda fosse trocada por mercadorias produzidas externamente, 

isto 6 ,  permitia o desenvolvimento de um ativo comercio importa - 

dor. 



Nao e correto falar na inexistencia de um 

mercado interno, e sim em sua limitacao, pelo simples fato de 

que o trabalhador nao era proprietario da sua forca de trabalho 

para poder troca-la por dinheiro e adquiri r mercadorias. Subme - 

tido ao regime compulsorio da escravidao, ele proprio e uma mer - 

cadoria, cujo valor e o socialmente necessario para colocar ou - 

tro no seu lugar. 

Outro aspecto deste mercado e o seu carater 

"cativo", isto e ,  controlado por grandes casas importadoras que 

abasteciam o fazendeiro da maioria dos produtos necessarios 
- 
a 

plantacao. Este abastecimento era feito por um curioso circui - 

to em que a casa comissaria assumia o papel de representante do 

fazendeiro quanto a venda do cafc e a compra dos bens necessa - 

rios a fazenda. 

Assim tomando a economia cafeeira como para - 

metro basico e possivel analisar a evolucao das formas de produ 

cao secundarias no Rio de Janeiro como integrantes deste todo 

comp 1 exo. 

Sua primeira fase estende-se desde os pri - 

mordios do seculo ate a decada de 1 8 5 0  a 1 8 6 0 ,  que corresponde 

ao periodo de consolidacao da producao cafeeira, em que a peque - 

na produ5ao mercantil assumia papel principal, sendo executada 

por artesaos independentes e por oficinas que empregavam a coo - 

peracao simples, inclusive de escravos, proprios ou alugados. 

Isto nao quer dizer que nao houvesse algum 



estfmulo oficial a atividade industrial, mas os interesses da 

burguesia mercantil estavam voltados para o cafe e nao para a 

atividade de transformacao, e, gradativamente, a especializacao 

na producao cafeeira contribuiu para reduzir os estImulos e au - 

mentar as importacoes de bens manufaturados. 

Existem tres empresas do Governo que perdu - 

ram entre 1808 e 1849, duas de tecidos: a da Lagoa Rodrigo de 

Freitas e do Catumbi e os Arsenais ~ e g i o s ,  que funcionavam com 

mao de obra escrava. 

A partir da decada de 1840, com o recrudes 

cimento da repressao britanica ao trafico de escravos, o Gover - 

no sobretaxou a importacao de manufaturados em 30 a 40%, a cele - 

bre tarifa Alves Branco; ao mesmo tempo que usava a arrecadacao 

de loterias publ icas para est imular a1 gumas manufaturas,que "opg 

ravam sob o regime de divisao de trabalho, usavam maquinas e 

operarios especializados" ( 1 5 )  

3.3.3. Da Producao Mercantil a Manufatura 

Produzindo em pequena escala,utilizando coo - 

peracao simples, estes ramos do artesanato domiciliar comecam a 

transformar-se em manufaturas, onde ja existe alguma divisao do 

trabalho, embora devam ser consideradas enquanto sua fase inicial. 

O capital destas pequenas manufaturas pode 

ter se originado do desenvolvimento da atividade artesana1;isto 

e ,  um produtor isolado que acumula certa quantidade de capital 



7 2  

necessario para assalariar outros artesaos e comprar ou alugar 

escravos. No entanto, o mais provavel que tenham se origina - 

do como prolongamento do comercio, em que pequenos e medios es - 

tabelecimentos comerciais vao gradativamente produzindo alguns 

bens de consumo dos quais ja detenham alguma parcela do mercado 

local. 

Com a abolicao do trafico de escravos, a ex - 

pansao bancaria e a implantacao de ferrovias acelera-se a tran - 

sicao do artesanato para a manufatura. Isto s e d a  jus - 
tamente nos setores em que a pequena producao mercantil havia 

conseguido criar um espaco entre a producao domestica e a impor - 

tacao. 

Nessa epoca foi publ icado o Codigo Comerci - 

al, que regia a organizacao de sociedades anonimas e comanditas, 

que analisado em conjunto com o desenvolvimento do sistema ban 

cario moderno, comecaram a dotar o capital de sua logica P '5 
pria, independente da propriedade da terra ou de escravos. 

O desenvolvimento de novos tipos de investi - 

mentos, seja em ferrovias, bancos, sociedade de capitais tendia 

a tornar cada vez menos rentavel a imobilizacao do capital em 

escravos. Da mesma maneira que as transformacoes nos proces 

sos produtivos de cafe, acucar, alem do desenvolvimento dos 

meios de transporte, contribuiram para tornar o trabalho livre, 

nao sO mais viavel, como tambem mais rentavel ( 1 6 ) .  

E neste momento que surge a figura de Maua, 



refletindo, de um modo ou outro, um quadro bem preciso. E co - 

mum o elogio as qualidades empresariais do comerciante, banquei - 

ro e industrial I rineu Evangel ista de Souza, cuja carreira mete - 

Orica durou cerca de 20 anos e, que antes de afirmar suas quali - 
dades "schumpeterianas", deve-se entender seu papel no momento 

historico determinado. 

Deixando de lado suas qualidades e/ou defei - 

tos, Maua representou um momento em que a economia cafeeira ha - 

via se consolidado e encontrava-se diante do impasse, que des - 

crevemos no capytulo anterior, cuja superacao nao estava dentro, 

mas sim fora dela. E Mau; cumpriu este papel trazendo vultuo - 

sos investimentos em capital fixo, dos quais se destacam o Esta - 

leiro de Ponta de Areia, a ferrovia que ligava o Rio a Raiz da 

Serra e varios investimentos em infra estrutura urbana. Maua 

deu sangue novo a economia do cafe, sem plantar sequer um pe de 

cafeei ro. 

Outro aspecto a ser considerado e a presen - 

ca macica de capitais ingleses, que considerando a totalidade 

dos investimentos (emprestimos, financiamentos, investimentosdi - 

retas, etc.) saltam de 6,9 milhoes de libras em 1840 para 20,3 

milhoes em 1865, isto 6 quase triplicando no periodo. Boa par - 

te alimentando a expansao ferroviaria na regiao mercantil escra - 

vista do Rio de Janeiro ( 1 7 ) .  

O Rio de Janeiro, enquanto centro da regiao 

cafeeira, vai sofrer diretamente e indiretamente os efeitos des - 

tas transformacoes, pois, na verdade constitui parte integrante 

delas. 



A populacao total do Rio de Janeiro em1849, 

incluindo populacao urbana e suburbana, no Censo realizado por 

Haddock Lobo era de 266.466 habitantes, sendo 155.864 livres e 

libertos e 110.302 escravos. 

Deve-se suspeitar do numero exagerado de es - 

cravos, pois tratava-se da formacao de um estoque de mao de obra 

diante da possibilidade, imediatamente apos confirmada, de ex - 

tincao do trafico. Dai em 1849 encontrarem-se, no Rio de Ja - 

neiro, 65.000 escravos vindos da Africa ( 1 8 ) .  

Um levantamento realizado pela Prefeitura 

do Rio de Janeiro em 1852 permite avaliar a situacao da produ - 

cao industrial na cidade no inicio da transicao para a manufatu - 

ra, onde podemos observar a distribuicao setorial das unidades 

produtivas. 



TABELA 1 1  1 .4 

U n i d a d e s  P r o d u t i v a s  I n d u s t r i a i s  n o  R i o  de J a n e i r o  ( 1 8 5 2 )  

SETOR EMPRESAS % 

Fumo 

A l i m e n t o s  e  B e b i d a s  

Chapeus 

I m p r e s s a o  

V e l a s  e  Sabao 

V e T c u l o s  de T r a n s p o r t e  

A r t e f a t o s  de Madei  r a  

A r t i g o s  d e  M e t a l  

P a p e l  e  P a p e l a o  

V i d r o  

C o u r o  

O u t r o s  

TOTAL 419 100 

F o n t e :  Lobo ,  E . L .  Opus c i t .  p . 2 7 9  e  280 

P r e d o m i n a n d o  em t o d o s  o s  ramos pequenas  u n i  - 

dades p r o d u t i v a s ,  p r o l o n g a m e n t o s  de a t i v i d a d e s  c o m e r c i a i s .  I s t o  

e c o n f i r m a d o  quando o b s e r v a m o s . q u e ,  das 109 u n i d a d e s  do s e t o r  de 

a l i m e n t o s  e  b e b i d a s ,  97 eram p a d a r i a s .  



~ l e m  d e s t a s  u n i d a d e s  p r o d u t i v a s  e x i s t i a m ,  

no R i o ,  3 3  o f i c i n a s  de r e p a r a c a o ,  d e s t a c a n d o - s e  as de c a r r o c a s  

com 14 u n i d a d e s ,  a l e m  de 991  a r t e s a o s ,  dos  q u a i s  25% t r a b a l h a  - 

vam m a d e i r a s ,  19% m e t a i s ,  16% v e s t u a r i o  e 13% em c o u r o ,  sendo  

que na  sua m a i o r i a  e ram s a p a t e i r o s  ( 1 9 )  

E s t e  e r a  o  q u a d r o  de p r o d u c a o  i n d u s t r i a l  no  

i n l c i o  da decada  de 1850 ,  quando a c e l a r a - s e  a  d e s a g r e g a c a o  da 

e c o n o m i a  e s c r a v i s t a  e  a  e x p a n s a o  da c i r c u l a c a o  m e r c a n t i l  a t r a  - 

v e s  da f e r r o v i  a  comeca a  e s b o c a r - s e ,  c o n t r i b u i n d o  p a r a  uma maior 

c e n t r a l i z a c a o  n o  R i o  de J a n e i r o .  Comecava a  se  a c e l e r a r  o  p r o  - 

c e s s o  de t r a n s i c a o  da pequena  p r o d u c a o  m e r c a n t i l  p a r a  a  manu fa  - 

t u r a .  

O p r i m e i  r o  g r a n d e  p r o b l e m a  que  d e v e  ser apon - 

t a d o  n e s t e  p r o c e s s o  f o i  "a f a l t a  de  b r a c o s "  na c i d a d e ,  s e j a  p o r  

que boa p a r t e  da p o p u l a c a o  c o n s t i t u i a  t r a b a l h o  e s c r a v o  das p l a n  - 

t a c O e s ,  s e j a  p o r  que  o s  1 i b e r t o s  nao se  d i  r i g i a m  p a r a  a  c i d a d e ,  

mas s i m  ag regavam-se  as  p l a n t a c o e s  o u  buscavam a e c o n o m i a  n a t u  - 

r a l  de  s u b s i s t e n c i a .  Nao e x i s t i a  nem um mercado  u r b a n o ,  nem 

r u r a l  de  f o r c a  de t r a b a l h o .  

O segundo ,  f a l t a  de  p r o d u t o r e s  de m a t e r i a s  

p r i m a s ,  o u  s e j a  f a l t a  de  uma a g r i c u l t u r a  m e r c a n t i l  d i v e r s i f i c a  - 

da.  A  i n d u s t r i a  n e s s a  f a s e ,  l e v a n d o  em c o n t a  que  a t u a v a  nas  

f r a n j a s  da e x p o r t a c a o  de m a n u f a t u r a d o s ,  i s t o  e, s u b s t i t u i a  a  pe  - 

quena p r o d u c a o  d o m e s t i c a  u r b a n a ,  d e p e n d i a  e l a  mesmo das i m p o r t a  - 
- 

c o e s ,  ou  s e j a  p r e c i s a v a m  i m p o r t a r  p a r a  t r a n s f o r m a r .  



Eis ai um aspecto interessante, pois na me - 

dida em que havia uma impossibilidade real da industria e da 

agricultura se tornarem diversi f icadas, falar em protecao tari - 

faria perde sentido porque arruina tambem o pequeno produtor de 

mercadorias, facilitando o capital mercantil. Este processo 

normalmente obstou o desenvolvimento da pequena oficina, da: a 

dificuldade da acumulacao por parte do pequeno produtor de mer - 

cadorias em uma economia mercantil-escravista. 

Por outro lado o capital mercantil ligadoao 

comercio importador, que tenderia a constituir a segunda via, 

tambem nao era levado a investir na producao seja por suas liga - 

. coes com os produtores estrangeiros, seja pelo carater das cri - 

ses. Era mais facil apostar que o cafe subiria de preco do 

que desviar vultuosas somas para a producao de mercadorias, em 

escala que a tornasse compativel com a competicao de produtos 

importados. 

No entanto, esta brecha foi aberta justamen - 

te naqueles produtos cujo luxo era consequencia do padrao euro - 

peu do bem importado, mas cujo custo de producao aqui era infe - 

rior ao de traze-los em grande quantidade da Europa. E na in - 

dustria de chapeus e de calcados que estao centrados os aspec - 

tos contraditorios desta transicao, pois enquanto era obrigada 

a competir com o similar estrangeiro em preco e qualidade,estas 

industrias foram forcadas a importar materias primas semi elabo 

radas, pelas exigencias do mercado consumidor, e pela inexisten - 

tia de fontes internas que as abastecessem. 



Sofrendo diretamente com a competicao do si - 

milar importado e dependendo da importacao de materias primas 

estrangeiras que eram taxadas como bens de consumo, as manufatu - 
ras de chapeus e calcados, no Rio de Janeiro dos meados do secu - 

- 
1 0  passado, podem ser consideradas como embrioes da separacao 

da industria do comercio, mesmo sofrendo as limitacoes que im - 
punham uma sociedade mercantil-escravocrata. Para aval iar es - 

ta importancia o maior industrial de sapatos do Rio de Janeiro 

em 1866 era Moriame que produzia por ano 50 mil pares e contra - 

tava 100 operarios na sua empresa . 

Outro setor a ser considerado e o de velas 

e sabao, cuja principal fabrica: a Luz Stearica detinha o mono - 

polio da fabricacao de velas de cera e se constitura enquanto 

sociedade anonima, gozando de insencao de impostos de importa - 

cao e j a  incorporava varias empresas menores concorrentes. 

Os instrumentos de trabalho, principalmente 

destinados a agricultura, constituiam um esboco da manufatura 

de bens de producao, produzindo inclusive maqui nas secadoras para 

o cafe e maquinas a vapor de alta e baixa pressao ate 60 cava 

10s. O Arsenal de Marinha empregava 541 operarios e utilizava 

mecanizacao e vapor enquanto fonte de energia para produzir bar - 

cos militares a helice ( 2 0 ) .  

Ha de se considerar o momento da Guerra do 

Paraguai e a mobilizacao do esforco belico, quando se analiza a 

decada de 1860, alterando o ritmo do crescimento das manufaturas 

e expandindo as oficinas, principalmente de madeira e a pequena 



producao mercantil de pecas de vestuario e de couro, o que pare - 

ce ser uma consequencia do aumento da demanda de guerra. 

Quando observarmos a distribuicao das unida - 

des industriais, por ramo, nos anos de 1861, 1866, 1873 e 1875, 

ressalta-se pela tendencia crescente, isto e maior participacao 

percentual no total de estabelecimentos, os ramos alimentar, de 

tecidos, roupas e armarinhos, de metais, vidros e loucas, grafi - 

tas e instrumentos de trabalho. Permaneceu estavel o ramo de 

velas e sabao; e decresceram: o de couros, meios de transporte 

e madeiras (Tabela I 1  1.4). 

A informacao em si e muito pouco precisa, 

pois nao permite avaliar o volume de producao, nem a escala de 

- 
operacao dos setores, porem a simples observacao dos valores ab - 

solutos permite constatar que no setor de tecidos, roupas e ar - 

marinhos a pequena producao mercantil e as manufaturas estao 

atendendo uma demanda crescente pois saltam de 162 estabeleci - 

mentos em 1861 para 250 em 1875, enquanto o setor alimentar per - 

manece com cerca de 250 unidades produtivas nas duas datas. 

Neste quadro e,  que apos a crise internacio - 

na1 de 1873/75, ocorreu uma grande transformacao no setor de te - 

cidos e fiacao, que a partir de 1881 passou a desenvolver a di - 

visao do trabalho na fabrica e a mecanizacao, que constitue o 

inicio da transicao da manufatura para a industria fabril. 





O Rio de Janeiro, enquanto Municipio Neutro, 

era a maior cidade brasileira em 1872 conforme podemos observar 

na tabela abaixo: 

TABELA 1 1 1 . 6  

Populacao das Maiores Cidades Brasileira - 1872 

C 1 DADES HABITANTES 

Rio de Janeiro 

Sal vador 

Recife 

Belem 

Niteroi 

Porto Alegre 

Fortaleza 

Cuiaba 

Sao Luiz 

Sao Paulo 

-- 

Fonte: Sinopse Preliminar do Censo Demografico- 

1970, IBGE, Rio de Janeiro. 

Na cidade do Rio de Janeiro o numero de es - 

cravos era de 47.084 habitantes, sendo sua distribuicao ocupaci - 

onal a seguinte: 498 artifices ou oficiais, 527 maritimos, 174 

pescadores, 1.384 costureiras, 5.695 lavradores, 22.842 domesti - 

tos, 5.785 criados e jornaleiros e 9.899 sem profissao(21). 

Onde observa-se que, excluindo os escravos 

em atividades domesticas, a populacao dos-cativos no Rio de Ja - 



neiro 6 inferior a 10% do total. 

Isto permite especular que, a maioria dos es - 

cravos "urbanos" havia sido deslocada para as plantacoes de ca - 

f6 e o Municipio Neutro ja tinha a quase totalidade de sua pro - 

ducao sob o regime de trabalho livre 

Nestas condicoes que iniciou a transicao de 

formas manufatureiras de producao para fabris, onde a energia 

mecanica e usada em larga escala e a divisao do trabalho na 

fabrica assume papel preponderante. 
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No p e r i o d o  em q u e s t a o ,  a  i n d u s t r i a  t e x t i l  

do  R i o  d e  J a n e i r o  assume p a p e l  d e t e r m i n a n t e  na  p r o d u c a o  n a c i o  - 

n a l ,  c o n f o r m e  podemos v e r i f i c a r  na T a b e l a  111.6,  sendo  que,  de  

uma p o s i c a o  s e c u n d a r i a  em r e l a c a o  aos c e n t r o s  n o r d e s t i n o s ,  p r i n  - 

c i p a l m e n t e  B a h i a ,  que d i s p u n h a m  de m a i o r  p r o x i m i d a d e  a  m a t e r i a  

p r i m a ,  o  R i o  de J a n e i r o  ( p r o v i n c i a  + m u n i c i p i o )  passam a t e r  

m a i s  f u s o s ,  t e a r e s  e  a  p r o d u z i r  m a i s  pano  que t o d a s  as  dema is  

f a b r i c a c  do  l r n p e r i o  em 1881.  

E s t a s  f a b r i c a s  e s t a b e l e c e r a m - s e  p r i n c i p a l  - 

m e n t e  em P e t r o p o l i s ,  como a  B r a s i l  I n d u s t r i a l ,  a  Sao P e d r o  de 

A l c a n t a r a  e  a  P e t r o p o l i t a n a .  No R i o  de J a n e i r o ,  a  S a n t a  R i t a  

de H e r g r e a v e s ,  a  Sao ~ a z a r o ,  a  R i n k  e  a  f a b r i c a  A l i a n c a  f o r a m  

f u n d a d a s  apos  a  c r i s e  d e  1 8 7 3 / 7 5 .  Empregando t r a b a l h o  l i v r e ,  

- 
m e c a n i z a c a o  e  d i v i s a o  f a b r i l  do t r a b a l h o ,  a  i n d u s t r i a  t e x t i l  es  - 

t a b e l e c e  o  d i v i s o r  de  aguas  e n t r e  a  p r o d u c a o  m a n u f a t u r e i r a  e  a  

f a b r i l ,  e  de  1885 a  1895 marcou  p r o f u n d a m e n t e  a  e v o l u c a o  do  R i o  

d e  J a n e i r o .  
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IV - "CAMPO" E "CIDADE" NA TRANSICAO PARA O CAPITALISMO INDUSTRIAL 

4.1. A Segunda Revolucao Industrial 

O Ultimo quartel do seculo X I X  marca um pg 

riodo de profundas transformacoes na economia capitalista inter - 

nacional, caracterizado por um forte processo de concentracao e 

centralizacao do capital e pela consolidacao de novas economias 

industriais como os Estados Unidos e a Alemanha. 

A este aprofundamento das relacoes de produ - 

cao capitalistas no centro do sistema produtivo, com a emergen - 

cia de novas nacoes no restrito circulo das potencias i ndus - 

triais, e acompanhado pela expansao colonialista do final do se - 

culo passado, cujo melhor exemplo e a Africa, que ate 1875 apenas 

tinha 10% do seu territorio sobre controle europeu e que nos 25 

anos seguintes foi integralmente retalhada entre as potencias 

industriais. 

Como esta situacao tomou corpo escapa aos 

limites deste trabalho, porem, deve-se ressaltar alguns aspec 

tos interessantes que acompanharam esta evolucao, o primeiro de - 

les diz respeito ao processo de centralizacao de capital com a 

formacao de grandes firmas, que atuavam em larga escala indus - 

trial. O segundo esta ligado ao desenvolvimento do capital fi - 

nanceiro, causa e consequencia do processo de centralizacao da 

producao, que permitiu maior autonomia no padrao de acumulacao 

das nacoes "avancadas". 



Por final, pela acao do Estado, enquanto 

instrumento de politica econOmica, que substituiu a politica do 

e 

"laissez fai re", por uma acao decisiva na protecao e expansao 

dos interesses dos capitais nacionais. 

A nova expansao colonial, que marca profun - 

damente o panorama mundial no final do seculo XIX, e diferente 

do antigo sistema mercantilista porque suas bases nao repousam 

na esfera da circulacao de mercadorias, mas na sua producao. 

"Como o processo de investimento em regioes 

coloniais representa uma tranferencia de capital para areas on 

de e mais facil obter privilegios semi-monopolistas, onde o tra - 

balho e mais abundante e mais barato, e a   composicao organica' 

e mais baixa, o processo constitui importante influencia que ope - 

ra em sentido contrario a tendencia da queda da taxa de lucro 

na met ropol e" (2 

A caracteristica fundamental desta expansao 

repousa na possibilidade de obter condicoes particularmente van - 
e 

tajosas de investimentos fora dos limites nacionais das nacoes 

industrializadas. A forma com que assume estes investimentos 

depende das caracteristicas peculiares as areas que os recebem, 

sua gama varia desde emprestimos diretos a Estados Nacionais ate 

investimentos diretamente produtivos em empreendimentos fabris. 

Porek, de um modo ou outro, e possivel esta - 

belecer alguma ligacao com a expansao do setor de bens de produ - 

cao das nacoes i ndust ri a1 i zadas quando se observa a tabela abaixo, 



que representa as exportacoes combinadas da Alemanha, Gra Breta - 

nha e Estados Unidos. 

TABELA I V - 1  

Proporcao das Exportacoes da Alemanha, EUA e  ra Bretanha 

Anos Bens de Producao Bens de Consumo 

Fonte: DOBB, M. - Opus cit., p.172. 

A relacao com a expansao dos bens de produ - 

cao pode ser buscada de varias maneiras: primeiro pelos investi - 

rnentos em ferrovias, seja di reto ou atraves de emprestimos a Go - 

vernos, segundo pelos investimentos em equipamentos de grande 

imobilizacao de capital, como portos, a infra estrutura urbana, 

entre outros; tercei ro por investimentos produtivos, seja di re - 

tamente nas colonias; seja por processos de industrializacao de 

algumas nacoes independentes. 

Independente ou combinado, o movimento de 

expansao colonial e de "exportacao de capital" que marcaa segun - 

da metade do seculo XIX, e se intensifica no seu Ultimo quartel, 

por sua vez tambem alimentou uma formidavel expansao no setor 

de bens de producao das nagoes industriais, que permitiu este 

setor atingir escalas de operacao enormes. Contribuiu portanto 

mais ainda para a centralizacao de capital, aprofundando ainda 



mais seu desenvolvimento, e Aistanciandoo padrao de acumulacao 

do centro daquele da periferia. 

4.2. A Expansao Cafeeira Capitalista em Sao Paulo 

4.2.1. Ferrovia e Colonato - A Transicao para o Traba - 

1 ho Livre no "Campo" Cafeei ro 

0 s  investimentos estrangeiros no Brasi1,pri: 

cipalmente os britanicos, dirigem-se preferencialmente para on - 

de encontrem garantias de juros e abram um mercado para bens de 

producao fabricados nos seus paises de origem. 

A participacao inglesa em investimentos de 

mel horias urbanas, portos, carris urbanos e ferrovias foi noto - 

ria, principalmente no transporte ferroviario, como vemos na ta - 

bela abaixo. 

TABELA IV-2 

Investimentos Britanicos no Brasil 

Fonte: VILLELA, A.V., e SUZIGAN, W - Politica do Governo e cres- 

Anos 

cimento d a  Economia Brasileira 1889-1945,Rio de Janeiro, 

Milhoes de Libras 

Investimento Total Em Ferrovias 

% investidos 

em Ferrovias 



A ferrovia, enquanto desenvolvimento das 

forcas produtivas, acelerou a desagragacao das relacoes escrava - 

gistas de producao na fazenda cafeicultora, seja porque ampliou 

extraordinariamente a disponibilidade de areas para o cafeiseja 

porque liberou escravos do processo de transporte, levando-os pa - 
ra a lavoura, o que por sua vez significou maior disponibilida - 
de de trabalho para ampl iar a area plantada, "empurrando" as 

plantacoes para o interior. 

No entanto, os novos cultivos que se abri - 

ram no Oeste Paulista ja empregavam mao de obra livre ao lado de 

escravos, isto nao apenas pela escassez do trabalho escravo em 

consequencia da abolicao progressiva, mas porque o custo de pro - 

ducao da fazenda escravagista do cafe estava acima da capacida - 

de de expansao da ferrovia, o que e demonstravel quando em 1883, 

"em uma epoca em que a Companhia Mogiana de Estradas de Ferro 

aplicava tarifas diferenciais para facilitar o custeio dos fre - 

tes", uma fazenda escravocrata nos arredores de Campinas incor - 

ria em cerca de 24,2% dos custos de producao em fretes, o que 

tornava impossivel o estabelecimento de plantacoes alem de 400 

km do litoral (3) 

Assim para viabilizar a expansao da lavoura 

cafeei ra seria necessario produzi r muito e a custos decrescen - 

tes, caso contrario a estagnacao gradat ivamente se tornari a pre - 

sente. Varios melhoramentos foram introduzidos, entre eles as 

maquinas despolpadoras Ridgerwood, Hargreaves e Mac Hardy, que 

produziam o celebre "cafe de maquina" de melhor qualidade,porem 

a mecanizacao ampliou o fosso que separava o escravismo e o de 

senvolvimento social necessario para opera-las. 



D e n t r o  d e s t e  c o n t e x t o ,  o  t r a b a l h o  l i v r e  pas  - 

s o u  a  s e r  uma i m p o s i c a o  do p r o p r i o  p r o c e s s o  de p r o d u c a o .  "Da I 

que  a  l i b e r d a d e  - do e s c r a v o  n a o  t e n h a  s e  c o n s t i t u i d o  em l i b e r d a  - 

A t r a n s i c a o  do t r a b a l h o  e s c r a v o  p a r a  o  t r a  - 

b a l h o  l i v r e  i m p l i c o u ,  n o  e n t a n t o ,  na  s u b s t i t u i c a o  do t r a b a l h a  - 

d o r .  Nao f o r a m  o s  l i b e r t o s  os  a g e n t e s  d e s t a  t r a n s f o r m a c a o , m a s  

s i m  o  i m i g r a n t e  e u r o p e u ,  p r i n c i p a l m e n t e  o s  i t a l i a n o s .  

de p a r a  o  e s c r a v o  e  s i m  em 1 i b e r d a d e  p a r a  o  b u r g u e s ,  

r a  o  c a p i t a l  . P o r  i s s o ,  o  e s c r a v o  l i b e r t a d o  c a i u  

A i m i g r a s a o  e s t r a n g e i  r a  p a r a  as p l a n t a c o e s  

de c a f e  j a  h a v i a  s i d o  t e n t a d a  desde  1847,  com a  c e l e b r e  experi- 

e n c i a  do s e n a d o r  V e r g u e i r o  na  sua f a z e n d a  I b i c a b a ,  p e r t o  de L i  - 

m e i r a  ( S P ) .  Porem baseada  em um s i s t e m a  d e  p a r c e r i a , q u e  t r a n s  - 

f o r m a v a  o  i m i g r a n t e  em um s e m i - e s c r a v o  do p l a n t a d o r .  O f r a c a s  - 

i s t o  e ,  pa- 

n a  i n d i g e n  - 

s o  da e x p e r i e n c i a  e bem c o n h e c i d o  e  sua  c o n s e q u e n c i a s  tambgm. 

tia e  na  d e s a g r e g a c a o ,  p o r q u e  o  que  i m p o r t a v a  s a l v a r  nao  e r a  a  

p e s s o a  do  c a t i v o ,  mas s i m  o  c a p i t a l .  F o i  o  f a z e n d e i r o  quem s e  

l i b e r t o u  do e s c r a v o  e  nao  o e s c r a v o  que se  l i b e r o u  do f a z e n d e i  - 

Porem, a  p a r t i r  d e  1860,  i s t o  e no i n i c i o  

do p e r i o d o  de e x p a n s a o  dos c a f e z a i s  p a u l i s t a s ,  j a  t i n h a  tomado 

c o n t o r n o s  o s  s i s t e m a  de p r o d u c a o  que  s e  g e n e r a l i z a r i a  p e l o  P l a  

n a l t o  P a u l i s t a :  o  c o l o n a t o .  

" O  que  n o s  chamamos um " c o l o n o "  em s a o  Pau - 

1 0  n a o  tem nada a  v e r  com um " c o l o n o "  do s u l  do B r a s i  1 ,  e s t e  U 1  - 



timo era um pequeno proprietario rural. O outro nao passava 

de um trabalhador rural, munido de uma carteira fornecida pela 

"Hospedaria dos Imigrantes", com a qual ele tinha um contrato 

de trabalho de um ano. Este contrato estabelecia que o traba - 
lhador receberia uma certa soma mensal para cuidar de alguns mi - 
lhares de pes de cafeeiros; e por outro lado ele receberia um 

outro salario por jornada de trabalho para o fazendeiro(fora da 

plantacao), estas jornadas eram limitadas em numero, e na epoca 

da colheita, uma outra quantia proporcional a quantidade de ca - 

fe colhido. Alem disso, ele tinha o direito de cultivar, para 

ele, culturas intercaladas no meio da linha das plantas de cafe 

(em uma plantacao nova), ou em um local designado pelo fazendei 

ro para esta utilizacao" (5) 

O colonato e uma curiosa relacao de traba - 

lho, pois traz dentro de si duas componentes basicas: salario e 

renda. Salario fixo, de acordo com o numero de pes e variavel, 

de acordo com a colheita efetuada; e uma parcela em renda, pelo 

direito do uso da terra por um ou mais anos. 

O colonato beneficia o plantador como demons - 

tra Simonsen, pois cada saca de cafe chegava a custar cerca de 

15$000 nas fazendas escravocratas, enquanto sob regime de traba - 

lho livre custava entre 7$200 e 9$000, o que sem duvida repre - 

( 6  > sentava uma reducao apreciavel nos custos de producao . 

Por outro lado o colonato acena ao colono a 

possibilidade de acumular, pois considerando que os salarios fos - 

sem proximos a quantidade minima de bens necessarios a reprodu - 

cao do trabalhador, isto e que fosse o minimo necessario para o 



Simonsen (7 > fala nos "grandes aufe - 

seu sustento, ele ainda dispoe de outro 

ridos pelos colonos ao praticarem cultu as de cereais intercala r - 

componente fundamental, 

dos entre os pes de cafe nas novas terrbs do Oeste Paulista. 

o acesso formal a uma parcela de terra pnde pode explorar o pro - 

duto de seu trabalho. 

Imaginamos que a situacao nao 5osse exalamente esta, pois sao 

inumeros os casos de greves e abandonos de plantacoes por parte 

dos colonos, devido aos maus tratos e s per exploracao do traba - 

lho; porem ha um fato insofismavel que 0s colonos preferiam as 

terras novas para os cultivos a que tin am direito, bem h como ' 

tambem preferiam os cultivos intercaladys, pois ao mesmo tempo 

que cuidavam do cafezal, tratavam de sehs cultivos. 

Nao que os colonos fbtivessem "grandes 1 - u 

cros" com as culturas que praticassem, mas obtinham alguma ren ~ - 

da desta parcela de terra cedida pelo p antador de cafe,ede se I esperar, portanto, que buscassem aumentar ao maximo esta parce - 

la dirigindo-se para terras onde conseghissem rendimentos maio 

f 
- 

res. Atras de terras ferteis e de cul ivos intercalados, a 1o - 

gica do colono reproduz a logica do playtador de cafe. 

Deste modo, o desen olvimento das f forcas 

produtivas, bem como o aprofundamento de relacoes de producao 

baseadas no trabalho 1 ivre levaram a la oura cafeei ra a formida I - 
vel expansao que apresentou em Sao Paulo no final do seculo pas - 

sado, apropriando-se da fert i 1 i dade natural dos solos de "terra 

roxa" e da mais valia do trabalhador sob o colonato. 



4 . 2 . 2 .  A Expansao  C a f e e i r a  

A p a r t i r  da decada  de 80, e s p e c i f i c a m e n t e  

apos 1886,  quando s e  d e s e n v o l v e  a  c a f e e i c u l t u r a  n o  " o e s t e  p a u  - 

l i s t a "  sob  r e g i m e  do c o l o n a t o ,  com f o r n e c i m e n t o  de mao de o b r a  

i m i g r a n t e  d i r e t a m e n t e  s u b v e n c i o n a d o  p e l o  E s t a d o ,  com e s t r a d a s  

de f e r r o  g a r a n t i n d o  o  escoamento  da p r o d u c a o  e  com um p o r t o  e s  - 

p e c i a l m e n t e  r e m o d e l a d o  apos 1888,  como e o  c a s o  de S a n t o s ,  que  

s e  i n i c i a  uma f o r m i d a v e l  e x p a n s a o  da p r o d u c a o  c a f e e i r a  que  em 

pouco  tempo t r i p l i c a r a  a  o f e r t a  de c a f e  b r a s i l e i r o  n o  mercado  

i n t e r n a c i o n a l  ( 8 )  

No p e r i o d o  e n t r e  1886 /87 ,  com a  r e c u p e r a c a o  

do p r e c o  i n t e r n a c i o n a l ,  em b a i x a  desde  o  i n i c i o  da decada ;  f o  - 

ram p l a n t a d o s  em Sao P a u l o  c e r c a  de 465  m i l h o e s  de c e f e e i r o s ,  

t r i p l i c a n d o  o  e s t o q u e  a n t e r i o r  e  c o l o c a n d o  a  c a p a c i d a d e  p r o d u t i  

v a  em 685 m i l h o e s ,  e  d e i x a r i a  a  p r o d u c a o  p a u l i s t a  como r e s p o n s a  - 
( q  v e l  p o r  60% da p r o d u c a o  n a c i o n a l  no  i n i c i o  do s e c u l o  X X  . 

P a r a  e n t e n d e r  e s t a  e x p a n s a o e n e c e s s a r i o  que  

s e  a v a l  i e  o  p a p e l  da c o n c e n t r a c a o  e  c e n t r a l  i z a c a o  dos c a p i t a i s  

na  passagem p a r a  r e l a c o e s  c a p i  t a l  i s t a s  de p r o d u c a o .  E l a s  s e  

i n c l u e m  e n t r e  o s  i n s t r u m e n t o s  de a c u m u l a c a o  p r i m i t i v a  e  c o n t a m  

com a t i v a  p a r t i c i p a c a o  do  E s t a d o ,  e n q u a n t o  i n s t r u m e n t o  de v i a b i  - 

1 i z a c a o  do  " c a p i t a l  c o l e t  i v o " .  

I s t o  v a i  a p a r e c e r  na  c o n s t r u c a o  f e r r o v i a r i a ,  

e m  que o s  c a p i t a i s  empregados na  c a f e e i c u l  t u r a  s e  a s s o c i a m  p a r a  

a  f o r m a c a o  d e  companh ias  de e s t r a d a  de f e r r o ,  como n o  c a s o  da 



Paulista, formada por fazendeiros de Campinas, Rio Claro, Limei - 

ra e Araras, ou a Mogiana, cujo principal acionista era Quei roz 

PO) Teles, o rei do cafe de Mogi-Mirim . 

Da mesma maneira, sao capitais associados 

que controem os primeiros 260 metros de cais de Santos, inaugura - 
dos em 1897, para e pelo cafe, pois em 1909 de um total de 

822.237 toneladas exportadas, o cafe representava 787.856 tone - 
ladas, isto e 95,8% deste movimento (11 

Ressalta-se tambem o papel do Estado de Sao 

Paulo, enquanto representante dos cafeeicultores na PolItica de 

Imigracao para o cafe, com a fundacao de Hospedaria de imigran - 

tes em 1876, a subvencao direta a imigracao e a con~titui~ao de 

numerosas sociedades para promover e estimular a vinda de traba - 

lhadores estrangeiros, o que a1 iado a situacao pecul iar do mer - 

cada de forca de trabalho na Europa e a crise que se defrontava 

a economia Norte-Americana a partir de 1893 intensificam a cor - 

rente imigratoria para Sao Paulo (vide tabela abaixo). 

TABELA IV-3 

Sao Paulo: Imigracao Subvencionada1888-1915 - 

Total de Imigrantes em Sao Paulo = 100 

Imigrantes Subvencionados 
Periodos Total de Imigrantes ( e \ 

1911/1915 356.045 36, O 

Fonte: VILELA, A.V. e SUZIGAN, W - Opus cit. p.265 



Este quadro mostra a radical diferenca en - 

tre a producao cafeei ra escravagista organizada a parti r do Rio 

de Janeiro no inicio do seculo AIX, daquela que se estabelece 

em Sao Paulo no Ultimo quartel do seculo. Enquanto na primei - 

ra o capital mercantil e o dominante, na segunda existe uma mo - 

bilizacao concentrada na producao, e a partir dai organiza a 

ci rcul acao. 

Quando, em 1890, o Porto do Rio de Janeiro 

perde a primazia da exportacao de cafe para Santos nao se trata - 

va apenas de maior proximidade deste Ultimo da frente de expan 

sao cafeei ra. Na verdade, havia entrado em operacao um grande 

esquema de producao, cujo fundamento nao repousava mais nos lu - 

cros da comercializa~ao do cafe, mas em sua producao, enquanto 

producao de mais valia, viabilizada pela apropriacao da fertili - 

dade natural dos solos dos espigoes paulistas ( ~ a p a  I V - 1 ) .  

E importante que se considere neste ponto o 

papel real que assumiu a terra vi rgem e ferti 1 do oeste de Sao 

Paulo, enquanto objeto de trabalho, mobilizada pelo capital pa- 

ra produzi r cafe, enquanto meio de produzi r mais val ia. 

A demonstracao nitida de que isto ocorreu 

esta na alteracao substancial do circuito de comercializacao do 

cafe apos a expansao do plantio em Sao Paulo. O comissario, 

representante mais fiel do capital mercanti 1, comeca a perder 

importancia,"a partir de 1896, o circulo passou a ser alterado. 

Ao inves de pagar um tributo aos comissarios e ensacadores, os 

exportadores (estrangei ros) preferi am adqui ri r o cafe diretamente 



M A P A  1V- l 

A M A R C H A  DO CAFE EM S A ~  PAULO 

Fonte: Franca,A - A marcha do cafe e a s  freniss --.--. 



nas fazendas, alargando a margem de lucro e procurando romper 

com a possibilidade de as casas comissarias conterem a oferta 

do produto para fecharem negocio nas altas" (12 ) 

Por outro lado as firmas exportadoras foram 

sendo gradativamente controladas por capitais estrangeiros, que 

buscavam apropriar-se dos lucros da producao de cafe. "Compa - 

nhias como a Brazilian Warrant Ltd., absorveram as instalacoes 

de armazenagem e benefIcio, compraram as f i rmas de corretores e 

fazendeiros e adquiriram agencias de navegacao. Por volta de 

1913, apenas duas firmas brasileiras se incluiam entre as q u i n  

ze maiores casas exportadoras de Santos" ( 13 )  

Os "Armazens Gerais" criados no porto de 

Santos no inicio do seculo, definem bem o quadro da circulacao 

da mercadoria cafe, o produtor entendia-se direto com o exporta - 

dor, sem a intermediacao do comissario. Desaparece o componen - 

te tipicamente "urbano" do circuito do cafe; na verdade para a 

cafeeicultura capitalista em Sao Paulo, o urbano era apenas uma 

serie de equipamentos que garantiam a circulacao do cafe ate os 

grandes compradores internacionais, realizando-o enquanto merca - 

doria e enquanto mais valia. 

Neste ponto e possivel entender que as cri - 

ses sucessivas que passa a enfrentar a cafeeicultura brasileira 

apos a expansao em bases capitalistas em sao Paulo nao sao ape 

nas crises conjunturais, provenientes de periodos criticos do 

mercado consumidor de cafe, mas refletem crises de superproducao 

em consequencia da expansao dos plantios, agravadas pelo fato 



do cafe ser u m  vegetal que exige de 4 a 5 anos para entrar em 

producao, o que levava a um ciclo interno de expansao/retracao, 

que respondia [defasado' das crises internacionais (14 1 .  

Como esc1 arece Simonsen ( I 5 ) ,  nao se poderia 

atribuir o inicio das crises a uma retracao na demanda. O con - 

sumo mundial saltou de 1 1  milhoes de sacas em 1896 para 16 mi - 

1hOes em 1902 e atingiu 22 milhoes em 1914, dobrando em menos 

de 2 anos e auxiliando a absorcao das primeiras grandes safras 

paulistas. Diversas medidas foram entao tomadas para tentar 

conter a expansao da producao, como a instituicao de um imposto 

sobre cada novo alqueire plantado em 1902; porem isto nao impe - 

d i u  que a safra paulista de 1906/07 atingisse 15.408.000, para 

um consumo mundial de 16 milhoes de sacas, quando entao consoli - 
dou-se a tendencia intervencionista expressa no Convenio de Tau - 

bate, com o Estado ingressando definitivamente no controle e va - 

lorizacao do cafe, enquanto instrumento de politica economica 

dos interesses envolvidos em sua producao e comercializacao. 

4.3. O Crescimento Industrial Urbano no Rio de Janeiro 

4.3.1. A Transicao da Manufatura para a Fabrica 

O papel do Estado reflete de modo direto as 

contradicoes da formacao socio-economica, porem 6 inegavel, que 

na transicao para formas industriais de producao, o Estado assu - 

me papel preponderante, seja atraves do emprego dos instrumen - 

tos da divida e receita publica como alavancas da acumulacao 

de capitais, seja atraves do uso das prerrogativas nacionais pa - 



ra proteger a nascente industria da concorrencia de outras na - 

coes, cuja melhor expressao e a politica tarifaria e o protecio - 

nismo fiscal. 

Outro aspecto fundamental desempenhado pelo 

Estado e como instrumento de concentracao e centralizacao de ca - 

pitais, contribuindo para a criacao de um. determinado volume de 

recursos produtivos concentrados, capaz de propi ci ar a expansao 

da atividade industrial em larga escala. O exemplo do Japao 

muito elucidativo a este respeito. 

E necessario perceber que assume importan - 

tia fundamental a constituicao de Bancos e Sociedades Anonirnas, 

compostas de fazendeiros, comerciantes, importadores e especula - 

dores em geral, enquanto instrumento de dotar o capital de sua 

logica propria (16> 

A Reforma Bancaria de 1889 e o Encilhamento, 

periodo conturbado em termos financeiros, que se estende nos pri - 

meiros anos da decada de 1890, que para alguns autores nao paz 

sa de especulacao desenfreada, para outros constituiu u m  dos pe - 

riodos basilares da transicao para o capitalismo industrial. Nes - 

ta di recao Lobo (1978) conclui que: "As incorporacoes, no i n - i 

cio da RepUbl ica foram usadas inumeras vezes para encobri r a es 

peculacao e ma fe. Entretanto, o legado da politica financei - 

ra destes primeiros anos republicanos foi o de iniciar a ruptu- 

ra entre a manufatura e a industria como processos produtivos 

distintos"  rifo nosso) ( 17 )  



E s t a s  m o d i f i c a c o e s ,  q u e  e x p r e s s a m  um a p r o  

f u n d a m e n t o  n a  t r a n s i c a o  p a r a  o  d e s e n v o l v i m e n t o  i n d u s t r i a l ,  o c o r  - 

rem s i m u l t a n e a m e n t e  com a  g r a n d e  e x p a n s a o  do p l a n t i o  em sao  P a u  

10, e  d e f i n i r a m  as  l i n h a s  m e s t r a s  do m o v i m e n t o  da e c o n o m i a  a t e  

1906 /07 ,  quando  a  queda dos p r e c o s  i n t e r n a c i o n a i s  a c e n t o u  a  c r i  - 

s e  em que  v i n h a  s e  d e b a t e n d o  a  c e f e e i c u l t u r a  p a u l i s t a ,  l e v o u  ao  

p l a n o  d e  v a l o r i z a c a o ,  e x p r e s s o  n o  C o n v e n i o  de T a u b a t e , e x e c u t a d o  

d i r e t a m e n t e  p e l o  E s t a d o  de Sao P a u l o .  

A c i d a d e  do R i o  de J a n e i r o ,  e n t a o  c a p i t a l  

da n a s c e n t e  r e p u b l i c a  e  que ,  em 1890,  a g l o m e r a v a  uma p o p u l a c a o  

u r b a n a  de 691.565 h a b i t a n t e s ,  dos q u a i s  124.352 eram e s t r a n g e i  - 

r o s ,  r e p r e s e n t a n d o  q u a s e  um q u a r t o  da p o p u l a c a o ;  f o i  p a l c o  de 

um s u r t o  i n d u s t r i a l  sem p r e c e d e n t e s ,  i m p l a n t a n d o - s e  e n t r e  1889 

e  1907 a  m e t a d e  das empresas  que  f i g u r a m  n o  Censo I n d u s t r i a l  de 

1907,  empresas  e s s a s  q u e  s o b r i v i v e r a m  a  c r i s e  do Encilhamento c.1B) 

Uma s e r i e  de f a t o r e s  c o n t r i b u i r a m  p a r a  e s t e  

c r e s c i m e n t o  i n d u s t r i a l .  O p r i m e i r o  d e l e s ,  pode s e r  b u s c a d o  na 

A b o l i c a o .  Embora s e j a  c o n h e c i d o  que  boa p a r t e  dos a n t i g o s  ca  

t i v o s  t e n h a  p e r m a n e c i d o  n o  campo em uma e c o n o m i a  s e m i - n a t u r a l  de 

s u b s i s t e n c i a ,  com pequeno e x c e d e n t e  c o m e r c i a l i z a v e l ,  a  a b o l i c a o  

i n e g a v e l m e n t e  a m p l i o u  o  mercado  de consumo e  de f o r c a  de t r a b a  - 

l h o .  

O u t r o  f a t o r  i m p o r t a n t e  e s t a  1  i g a d o  5 s  t r a n s  - 

f o r m a c o e s  que  s e  p r o c e s s a v a m  n o s  s i s t e m a s  de t r a n s p o r t e ,  que  

i n t e n s i f i c a r a m - s e  a  p a r t i r  da decada  de 1870 e  c o n s t i t u e m a b a s e  

da c i  r c u l a c a o  m e r c a n t i  1 ,  embora,  como j a  f r i  zamos, tenham t i  do 



sua expansao dirigida em funcao do cafe, ligando as areas produ - 
toras aos portos exportadores, pri nci palmente o Rio de Janei ro. 

Nao existem informacoes quantitativas sobre o movimento ferrovi 

ario nesta fase, porem, 6 importante ressaltar que, desde 1877, 

a Corte ja estava 1 igada por ferrovia a Sao Paulo, o que mesmo 

considerando as condicoes precarias de circulacao ferroviiria 

da epoca, pode ser entendido como um esboco de conexao interre - 

gional, demonstrando que alguma mercadoria, alem de caf&, circu - 
lava por ferrovia. 

A expansao de novas nacoes industrializadas 

levou ao gradativo rompimento da dependencia comercial que era 

mantida com a Inglaterra, atraves da importacao de manufatura - 
dos de outras economias, sem as restricoes impostas pelo monopo - 

1 io britanico. 

Acrecente-se a isto algumas manifestacoes da 

politica economica do Estado, expressas basicamente nas condi - 

cOes de credito, cambio e protecao tarifaria, que marcam a paz 

sagem do Imperio para a Republica. A necessidade de aumentar 

as receitas publicas em funcao da forte emissao e o endividamen - 

to externo levou a adocao da tarifa-ouro sobre as importacoes em 

1890, que vigorou ate 1891, quando foi substituida por uma sg 

bre-taxa de 25%, e em 1892 por tarifas advalorem entre 50 e 60% 

cobradas em papel moeda. 

O resultado e que se criaram condicoes favo - 

raveis para a expansao da industria de bens de consumo individu - 

ais, cujo melhor exemplo e a de fiacao e tecelagem. 



Segundo um levantamento efetuado para a Ex - 

posicao de 1895, que contou com 594 expositores, sendo 268 do 

Rio de Janeiro; a capital federal possuia 14 industrias de fia - 

cao e tecelagem, enquanto 10 delas estavam instaladas no Estado 

do Rio de Janeiro. 

Somente na cidade do Rio de Janeiro a produ - 
cao aumentou cerca de 1 1  vezes entre 1881 e 1895, o mesmo acon - 
tecendo com o numero de operarios, que passou de 530 para 5.435 

entre as duas datas, sendo que nao sao disponIveis informacoes 

sobre duas das fabricas em operacao na epoca. 

A maioria destas fabricas foram fundadas 

apos 1887, isto- e ao mesmo rempo que se expandia em 

Sao Paulo a eafeeicultura capitalista e praticamente to - 

das operavam- em escala fabri 1 avancada, cujo melhor exemplo 

6 a Companhia Progresso Industrial do Brasi 1 (Fabrica Bangu)que 

"contratou a construcao da fabrica com a f i rma de Londres Morgan 

Snell e Companhia e importou 1.200 teares, maquinas de alvejar, 

tinturaria e estamparia. O construtor foi Henrique de Morgan 

Snell e os contramestres vinham da Inglaterra" ( 19) 

Este fato, isto e a importacao de uma fabri - 

ca inteira, demonstra que a industria textil que aqui procurava 

se instalar no final do seculo passado operava em escala de pro - 

ducao avancada. Nao se tratavam de unidades de tecnologia sim - 

ples, mas como no caso da Fabrica Bangu, ja comecavam a traba - 
- 

lhar empregando processos produtivos vigentes nas nacoes indus - 

trializadas. Este fato trouxe um curioso problema, qual seja, 



A despeito deste fator de limitacao,a indus - 

tria do Rio de Janeiro se expandiu nao apenas no setor textil, 

a dependencia a fontes de energia eletrica, como as unidades 

motrizes importadas eram a1 imentadas por eletricidade e no Bra - 

si 1 nao se dispunha de fornecedores externos de energia, as fa - 

bricas eram obrigadas a internalizar o fornecimento de energia, 

isto e, iniciando a operacao com unidades geradoras. Dai como 

mostra 

no 

ca 

o Censo de 1907, isto e u m  ano apos a instalacao daLight 

Rio de Janeiro, as fabricas consumiam 95% de energia eletri - 

gerada por fontes proprias. 

mas por exemplo no ramo alimentar 6 digno de nota a fundacao do 

Moinho Ingles em 1886 e do Moinho Fluminense em 1887, implanta - 

dos junto ao porto, e como se observa na tabela a seguir, refe - 

rente ao periodo entre 1891 e 1899, ha uma sensivel reducao em 

alguns bens de consumo individuais e um aumento na importacao 

de bens de producao pelo porto do Rio de Janeiro. 



TABELA I V - 4  

P o r t o  do R i o  de J a n e i r o  - I m p o r t a c a o  ( M e d i a s  A n u a i s )  

Ramos I n d u s t r i a i s  e  P r o d u t o s  1 8 9 1 - 9 5  1896-99  

C o m b u s t i v e i s  

C a r v a o  de P e d r a  ( t )  4 5 4 . 0 7 8  5 6 4 . 6 7 6  

Q u e r o s e n e  ( c a i x a s )  4 2 7 . 4 3 3  4 5 6 . 1 8 6  

M a t e r i a s  P r i m a s  B a s i c a s  

C i m e n t o  ( b a r r i c a s )  1 4 6 . 3 4 1  1 5 5 . 6 0 4  

I n d u s t r i a  Q u i m i c a  

F o s f o r o s  ( c a i x o e s )  1 7 . 0 2 9  4 . 9 6 3  

T e x t e i  s  

T e c i d o  do  Canhamo ( f a r d o s )  2 . 0 1 7  6 0 7  

P r o d u t o s  A1 i m e n t a r e s  

F a r i n h a  d e  T r i g o  ( b a r r i c a s )  4 7 2 . 0 1 6  3 2 1 . 6 1 7  

Massas ( c a i x a s )  4 0 . 8 3 3  

B e b i  das 

C e r v e j a  ( c a i x a s )  5 7 . 0 3 6  3 . 3 0 2  

F o n t e :  V ILLELA,  A.V. e  SUZIGAN, W - Opus c i t .  p . 1 2 9 .  

4 . 3 . 2 .  O Irnpasse na  I n d u s t r i a l i z a c a o  

A c i d a d e  do R i o  de J a n e i r o  h a v i a  a t i n g i d o ,  

na  passagem do s e c u l o ,  a  f a s e  f a b r i l ,  p r i n c i p a l m e n t e  nos  s e t o  - 
r e s  de " p o n t a "  na t r a n s i c a o  da m a n u f a t u r a  p a r a  a  f a b r i c a ,  i s t o  

e bens d e  consumo p a r a  t r a b a l h a d o r e s ,  b a s i c a m e n t e  t e x t i l  e  a l i  



mentar, que representavam conjuntamente 47,3% do valor da produ V 

cao, empregavam 40,0% da forca de trabalho e utilizavam 67,2% da 

forca motriz industrial do entao Distrito Federal. 

Esta situacao e clara no setor textil, mais 

precisamente na Fiacao e Tecelagem, que com 22 estabelecimentos 

concentrava 20% do valor da producao, 29,5% dos operarios e 

50,0% da forca motriz empregada na industria em 1907. 

Da mesma manei ra no territorio do antigo Es - 

tado do Rio a industria textil representava, em 1907, 40,7% do 

valor da producao e empregava 54,6% da mao de obra industrial 

nos 25 estabelecimentos de Fiacao e Tecelagem. 

Considerando a industria de fiacao e tecela - 

gem como o nucleo da transicao da manufatura para a industria o 

Estado do Rio de Janeiro (Antigo Estado do Rio mais Distrito Fe V 

deral) detinha 38,3% da producao nacional, enquanto Sao Paulo 

apresentava 26,3% desse total. 

E curioso observar que a concentracao da in - 

dUstria de fiacao e tecelagem, tende no Rio de Janeiro a acompa - 

nhar a da industria em geral, isto e visIvel quando se nota que 

a fiacao e tecelagem representava 38,3% do total do Brasil no 

ramo e a industria em geral concentrava 37,6% do total do valor 

da producao brasileira, 

No caso do antigo Distrito Federal, confor - 

me podemos observar na tabela a segui r, esta concentracao 
- 
e 



menor ( 2 5 , %  da industria de fiacao e tecelagem contra 29,9% do 

valor total da producao industrial), quanto a Sao Paulo, no en - 

tanto, a situacao e inversa; pois j a  em 1907 a producao textil 

j a  representava cerca de 1/4 do total nacional, enquanto a in - 
dustria em geral apenas 1/6. 

TABELA IV-5 

Valor da Producao Industrial - % do Total Nacional 

1907 

Industria em Geral Fiacao e Tecelagem 
- 

Rio de Janeiro 37,6 38,3 

Distrito Federal 29,9 

Rio de Janeiro 777 

Sao Paulo 16,l 26,3 

Fonte: Centro Industrial do Brasil, O Brasil e suas Riquezas Na - 

turais e sua Industrias - Vol.lll, Rio de Janeiro, Moros - 

Isto leva a concluir que no Rio de Janeiro 

havia uma diversificacao na producao industrial superior a Sao 

Paulo, o que e conf i rmado por Cano(1977): "tendo-se em conta que, 

dos 98 grupos de produtos que figuram no Censo de 1907, a Guana - 

bara tinha fabricas que produziam 78 desses grupos de produtos, 

e em 20 deles ela era a Unica produtora do pais". (20)  

Deve-se, no entanto, ponderar esta diversi - 

fica~ao pelas caracteristicas peculiares do Rio de Janeiro, en - 

quanto grande centro urbano e capital da ~epUbl ica, quanto ao 



consumo de bens de "luxo", produzidos em pequena escala e de 

alcance restrito ao mercado local. 

Eis ai um legado do apogeu mercantil e es - 

cravista, em que a industria atuava entre a importacao e a p r g  

ducao domestica, que marcou profundamente o desenvolvimento do 

Rio de Janeiro, pois a incapacitou de conquistar os mercados 

que se abriram com a expansao cafeeira e a abolicao do trabalho 

escravo. No momento em que a divisao do trabalho em sociedade 

passa a ser organizada em funcao da divisao fabril do trabalho, 

o Rio de Janeiro nao dispunha de condicoes de garantir um fluxo 

constante de materias primas em escala compativel com a expan - 

sao industrial, nem muito menos alargar sua area de mercado s c  

bre a frente cafeeira em Sao Paulo. 

O Rio de Janeiro importava praticamente to - 

da a materia-prima e todos os generos alimenticios, seja do ex - 

teior, seja por cabotagem. Quanto aos alimentos, a simples ob - 

servacao da tabela abaixo mostra esta dependencia dos produto - 

res estrangeiros nos generos de primeira necessidade, em plena 

fase de crescimento industrial. 



TABELA I V - 6  

P o r t o  do R i o  de J a n e i r o  - I m p o r t a c o e s  de ~ e n e r o s  A l i m e n t i c i o s  

e  F o r r a g e n s  A g r i c o l a s ,  1 8 8 8 - 1 8 9 9  ( ~ e d i a s  ~ n u a i s )  

P r o d u t o s  1 8 8 8  1 8 8 9 - 1 8 9 0  1 8 9 1 - 1 8 9 4  1 8 9 5 - 1 8 9 9  

A1 f a f a   a ar dos) 76.968 171.532 334.434 265.289 

Arroz (sacos) 393 - 538 724.11 1 1.267.566 1.214.009 

Banha   arr ri s) 35.833 95.517 69.227 117.233 

Charque ( t )  - - 48.013 48.880 

Farel o  (sacos) 45.940 12.189 65.261 26.604 

M i  1 ho (sacos) 274.422 660.787 396.050 873.71 2 

Toucinho  arri ris) - - 38.288 41.227 
- 

F o n t e :  V i l l e l a  e  S u z i g a n ,  opus  c i t . ,  p . 1 1 2 .  

I s t o  p e r m i t e  a v a l  i a r  o s  c u s t o s  de r e p r o d u  - 

c a o  da f o r c a  d e  t r a b a l h o  n o  R i o  de J a n e i r o  n o  i n i c i o  do s e c u l o .  

Desde 1 8 9 0  j a  h a v i a m  o r g a n i z a c o e s  de c l a s s e  a t u a n d o  s o b r e  a  l u  - 

t a  p o r  aumento  de s a l a r i o s  e  em 1 9 0 6  a c o n t e c e r a m  1 7  g r e v e s  n o  

R i o  de J a n e i r o ,  e n t r e  e l a s  a  c e l e b r e  G r e v e  dos S a p a t e i  r o s .  

. D e s d e  o  i n i c i o ,  a  i n d u s t r i a  n o  R i o  de J a n e i  - 

r o  f o i  o b r i g a d a  a  p a g a r  s a l a r i o s  m a i s  e l e v a d o s  do que  o  r e s t a n  - 

t e  do p a i s ,  i s t o  p o r q u e  o s  c u s t o s  dos g e n e r o s  de p r i m e i  r a  n e c e s  - 

s i d a d e  sempre f o r a m  a l t o s ,  em v i r t u d e  do pequeno d e s e n v o l v i m e n  - 

t o  da a g r i c u l t u r a  m e r c a n t i l .  

Da mesma manei  r a  e p o s s i v e l  g e n e r a l  i z a r  a  

s i t u a c a o  p a r a  o  f o r n e c i m e n t o  de m a t e r i a s  p r i m a s  i n d u s t r i a i s ,  



b a s t a  t o m a r  o  e x e m p l o  do a l g o d a o ,  que no R i o  de J a n e i r o  sempre 

f o i  i m p o r t a d o ,  e n q u a n t o  em Sao P a u l o  a  p r o d u c a o  a g r i c o l a  da f i  - 

b r a  acompanha, de  c e r t o  modo, o  d e s e n v o l v i m e n t o  da i n d u s t r i a  

t e x t i l ,  s a l t a n d o  de 3 .000  t o n e l a d a s  em 1905 p a r a  c e r c a  d e 1 2 . 0 0 0  

t o n e l a d a s  em 1913.  

I s t o  p e r m i t e  c o l o c a r  uma q u e s t a o  fundamen - 
t a l ,  a  i n d u s t r i a  nao s e  d e s e n v o l v e u  d e s l i g a d a  da a g r i c u l t u r a ,  

e l a s  s e  i n t e r p e n e t r a m  a p o i a n d o - s e  uma na  o u t r a . .  A i n d u s t r i a  

n e c e s s i t a  da a g r i c u l t u r a  e n q u a n t o  f o r n e c e d o r a  de m a t e r i a s  p r i  - 
mas e  a l i m e n t o s  p a r a  r e d u z i r  o s  c u s t o s  de p r o d u c a o ,  ao  mesmo 

tempo q u e  compe te  com e l a  p e l a  f o r c a  de t r a b a l h o ,  sendo  que  nas  

p r i m e i  r a s  f a s e s  do d e s e n v o l v i m e n t o  i n d u c t r i  a l ,  p r i n c i p a l m e n t e  na 

m a n u f a t u r a ,  nao  e x i s t e  uma d i v i s a o  n i t i d a  e n t r e  campo e  c i d a d e ,  

po rem com a  d i v i s a o  f a b r i l  do t r a b a l h o ,  o  campo p a s s a  a  s e r  s u  - 
b o r d i n a d o  a  c i d a d e ,  t o r n a n d o - s e  f o r n e c e d o r  de m a t e r i a s  p r i m a s ,  

a l i m e n t o s  e  f o r c a  de t r a b a l h o .  

No e n t a n t o ,  a  e x p a n s a o  da c a f e e i c u l t u r a  em 

Sao P a u l o ,  t r a n s f e r i u  o  e i x o  de a c u m u l a c a o  " r u r a l 1 '  p a r a  f o r a  da 

a r e a  d e  i n f l u e n c i a  d o  c e n t r o  " u r b a n o "  do R i o  d e  J a n e i r o ;  ma i s  

que i s t o ,  a  p r o d u c a o  c e f e e i r a  com t r a b a l h o  l i v r e  p o s s u i a  uma 16 - 
g i c a  s e m e l h a n t e  a  i n d u s t r i a  n o  que  d i z  r e s p e i t o  ao  f o r n e c i m e n t o  

de a l i m e n t o s  e  g e n e r o s  de p r i m e i r a  n e c e s s i d a d e ,  p o i s  n e c e s s i t a  - 

v a ,  da mesma manei  r a  b a r a t e a r  o s  c u s t o s  de p r o d u c a o  e  r e p r o d u  - 
c a o  da f o r c a  d e  t r a b a l h o .  D a i  nao s e r  e s t r a n h o  que,  a  p a r t i  r 

do i n i c i o  do s & c u l o  X X ,  t e n h a  s e  e x p a n d i d o  a  p r o d u c a o  de a1 i - 
mentos ,  i n i c i a n d o ,  segundo  a l g u n s ,  o  p r o c e s s o  de " s u b s t i t u i c a o  

de i m p o r t a c o e s "  em bens de consumo p a r a  t r a b a l h a d o r e s  em Sao 



Paulo, como consequencia direta das relacoes de colonato, que 

desenvolveram a producao mercanti 1 de a1 imentos, e atraves do 

estimulo a plantacoes de generos alimenticios em pequenas p r g  

priedades de I's i t iantes". 

A dependencia da industria carioca dos for - 

necedores de materia prima e alimentos pode ser observada niti - 

damente logo apOs a eclosao da Primeira Guerra, quando o Centro 

Industrial do Bras i 1, que representava o interesse da industria 

do Rio de Janeiro, principalmente a textil, solicita linhas es - 

peciais de credito para fazer frente 5s exigencias dos fornece 

dores de algodao, que passaram a cobrar pagamento a vista antes 

do embarque do produto. 

Por outro lado, a industria paulista apre - 

senta, no periodo entre 1909 e 1913, forte expansao da capacida - 

de produtiva, e, considerando o crescimento da producao de teci - 

dos de algodao, a industria paulista cresceu 325% entre 1907 e 

19 19 ( 



TABELA IV-7 

Distrito Federal 

Estrutura Industrial 

(Valor Bruto da producao % )  

Fiacao e Tecelagem 

Couros e Peles 

Madei ras 

Mata1 urgia 

Ceramica 

Produtos Quimi cos 

Alimentacao 26,7 37,9 

Moagem de Cereais 

~efinacao de Acucar 

Cerveja 

Vestuario 

Chapeus 

Mobi 1 iario 

Edificacao 

Apare1 hos de Transporte 

Outras 

TOTAL 

Fonte: Lobo, E . L .  - Opus cit., p.606 a 608. 



Quando observamos a estrutura da producao 

industrial do municipio do Rio de Janeiro, entao Distrito Fede - 

ral entre os dois censos, de 1907 e o de 1920 (guardadas as res 

salvas quanto a comparabilidade das informacoes, mas empregan 

do-as como duas amostras da distribuicao setorial da industria 

carioca em dois momentos no tempo) podemos observar que a parti - 

cipacao do setor texti 1 permanece inal terada (20~6% nos dois pe - 

riodos), o Uni co setor que aumenta significativamente sua parti 

cipacao 6 o alimentar, que passa de 26 ,7% em 1907 para 37,9% em 

1919. Isto confirma que a expansao industrial do Rio de Janei - 

ro a partir de 1906/07, intensificada durante a guerra apos 

1915, se deu basicamente no setor alimentar, e nao na industria 

de fiacao e tecelagem, que representava a transicao para formas 

fabris de producao. 

Alem do alimentar, os dois Unicos setores 

que aumentam sua participacao relativa sao os de couros e peles, 

que passa de 0,6% para 1,3%,- e o de vestuario, que cresce - sua 

participacao de 15,9% para 17,5%, o que tende a demonstrar que 

a industria carioca estava se expandindo sobre seu proprio mey 

cado urbano. 

Neste momento j a  e possivel avaliar o pode - 

rio da industria paulista, pois no Ultimo ano da guerra, isto 6 

1918, em virtude da crise dos mercados exteriores, as exporta - 

coes paulistas para o restante do pais representavam 45,9% das 

exportacoes totais de Sao Paulo; e que,mesmo considerando as 

condicoes extremamente desfavoraveis do comercio exterior, de - 

monstra o poder de penetracao da economia paulista no restante 



do p a i s ,  i n c l u s i v e  e  p r i n c i p a l m e n t e  no Rio de  J a n e i r o  (22) 

O c e n s o  de  1920 j a  r e v e l a  a  c o n c e n t r a c a o  i n  

d u s t r i a l  de  Sao Pau lo  e  o  s eu  pape l  p roeminen te  no quadro  n a c i o  - 
n a l ,  u l t r a p a s s a n d o  o  Rio de  J a n e i r o ,  como podemos o b s e r v a r  na 

t a b e l a  IV-8. 

T A B E L A  IV-8 

P a r t i c i p a c a o  Percentual no S e t o r  I n d u s t r i a l  - 1920 

Rio de  Janeiro 

- Distr .  Federal 

- R .  de Janeiro 

Sao Pau lo  

O u t r o s  

Bras  i 1 

E s t a b e l e c i  - 
rnentos O p e r a r i o s  

- - 

C a p i t a l  Producao  

Fon te :  Rescencearnento Gera l  de 1920. 

E n o t a v e l  o b s e r v a r  que e s t a s  t r a n s f o r m a c o e s  

s e  p roces sa ram nao s o  g r a c a s  ao  s e t o r  de f i a c a o e t e c e l a g e m ,  mas 

tarnbgrn em s e t o r e s  c u j a  producao  do Rio de  J a n e i r o  e r a  t r a d i c i o  - 

na lmen te  e s t a b e l e c i d a ,  como e o  c a s o  da producao  de c h a p e u s ,  

p o i s  a  p a r t i c i p a c a o  p a u l i s t a  na producao  c h a p e l e i r a  s a l t a  de 

30%, em 1907,  p a r a  6 6 % ,  em 1919,  da producao  n a c i o n a l ;  e n q u a n t o  

no rnunicIp io  do Rio de  J a n e i r o  c a i  de  42% p a r a  27% no mesmo pe- 

r i o d o  ('3:. 



A decada de 1920 e marcada pela continuacao 

da politica de valorizacao do cafe, o que em parte facilita a 

nova expansao do cultivo nao so em sao Paulo, como tambem em Mi - 

nas Gerais e principalmente o Espirito Santo, o que beneficia o 

Rio de Janei ro, enquanto centro portuario e comercial, garanti n - 

do novos mercados a industria carioca. 

Por outro lado, datam deste periodo os pri - 

meiros investimentos diretos de capital estrangeiro na ativida - 

de manufatureira, com a instalacao em 1921 da "Chimica Bayer" 

junto ao porto do Rio de Janeiro, para a producao de corantes, 

bem como a "General Eletric", no mesmo ano, paraa fabricacao de 

lampadas incandescentes. 

Durante a decada de 1920, a industria tex - 

til nacional experimenta um processo de crise; o que e notorio 

no Rio de Janeiro quando a producao da fabrica Bangu cai de cer - 

ca de 16 mil metros de pano em 1923, para aproximadamente10 mil 

( 2 4  metros em 1926, e para 6 mi 1 metros em 1928. 

Os industriais reclamavam di retamente da com - 

peticao do similar importado e do alto custo da materia prima e 

de todo o modo a crise no ramo textil prolongou-se pelos seto - 

res de vestuario e calcados, e perduraria ate o final da Grande 

Depressao de 1929/33. 

A cri se de 1929 a1 tera radicalmente o padrao 

de reproducao capitalista no Brasil e culmina todo um processo 

de transicao que se estendeu desde a abolicao da escravidao e 



r e p r e s e n t a  a  r u p t u r a  da p r o p r i e d a d e  da t e r r a  p a r a  a  p r o p r i e d a d e  

do c a p i t a l .  

O Rio de  J a n e i r o  s o f r e u  d i  r e t a m e n t e  o s  e f e i  - 

t o s  da c r i s e ,  sua  i n d u s t r i a  f o i  i n c a p a z  de  acompanhar a  expan - 

s a o  e  do pa rque  i n d u s t r i a l  p a u l i s t a  no p e r i o d o  e n t r e  1 9 3 3  e  

1 9 3 9 .  De o r a  em d i a n t e ,  a  i n d u s t r i a  no Rio de  J a n e i r o  desen  - 

v o l v e - s e  s u b o r d i n a d a  a o  r i t m o  de expansao  de  Sao P a u l o .  
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V - CONSIDERACOES F I N A I S  

O o b j e t i v o  p r o p o s t o  n e s t e  t r a b a l h o  c o n s i s  - 

t i u  em uma r e f l e x a o  c r i t i c a  s o b r e  a s  d imensoes  e s p a c i a i s  do p r g  

c e s s o  d e  t r a n s i c a o  p a r a  a  e c o n o m i a  u r b a n o - i n d u s t r i a l  n o  R i o  de 

J a n e i  r o .  P r o c u r o u - s e  com i s t o ,  a l e m  da compreensao  de a l g u n s  

c o n c e i t o s  em r e a l i d a d e s  h i s t o r i c a m e n t e  d e t e r m i n a d a s .  

P a r t i u - s e  da n o c a o  amp la  de e s p a c o  da p r o d g  

c a o  e  r e p r o d u c a o  s o c i a l ,  i n s c r i t o  p e l o  c a p i t a l  m e r c a n t i l  e  manu - 

f a t u r e i r o  e u r o p e u  sob a  f o r m a  de e s p a c o  c o l o n i a l ,  c o n s t r u i d o  so  - 

b r e  b r a c o  e s c r a v o  e  d i r e t a m e n t e  s u b o r d i n a d o  aos c e n t r o s  de a c u  - 

m u l a c a o  p r i m i t i v a  da E u r o p a .  S o b r e  e s t e  e s p a c o ,  pouco  d e f i n i  - 

do, o b s e r v o u - s e  a  e m e r g e n c i a  da b u r g u e s i a  m e r c a n t i l  c o l o n i a 1 , e n  - 

q u a n t o  c l a s s e  s o c i a l  c a p a z  de d a r  c o n t o r n o s  n i t i d o s  ao  e s p a c o  

da p r o d u c a o  do R i o  d e  J a n e i r o ,  p a r t i c i p a n d o  d i  r e t a m e n t e  da c o n s  

t r u c a o  da R e g i a o  M e r c a n t  i 1 E s c r a v i  s t a  C a f e e i  r a .  

A  ~ e g i a o  M e r c a n t i l  E s c r a v i s t a  C a f e e i r a  do 

R i o  d e  J a n e i r o  e s t a v a  i n s c r i t a  p e l a s  r e l a c o e s  e n t r e  a  p r o d u c a o  

do c a f e ,  que e r a  a g r a r i a ,  e  sua c o m e r c i a l  i z a c a o ,  que e r a  urbana,  

o  que  r e p r e s e n t a v a  um e s b o c o  de d i v i s a o  i n t e r n a  do t r a b a l h o , b e m  

como p e r m i t i a  q u e  uma p a r c e l a  do p r o d u t o  do t r a b a l h o  e s c r a v o  e  

da f e r t i l i d a d e  da t e r r a  pe rmanecesse ,  sob a  f o r m a  de r i q u e z a  mo - 

v e l ,  nas  maos da b u r g u e s i a  u r b a n a  do R i o  de J a n e i r o .  

A  pequena p r o d u c a o  m e r c a n t i l  na c i d a d e  do 

R i o  de J a n e i r o  embora  s o b r e v i v e n d o  e n t r e  a  I n d U s t r i a  D o m e s t i c a  

e  a  i m p o r t a c a o  de m a n u f a t u r a d o s ,  i n i c i a  a  t r a n s i c a o  p a r a  a  



manufatura em plena expansao da frente cafeeira escravista do 

cafe durante meados do seculo passado, embora profundamente mar - 

cada pelo carater escravagista das relacoes de trabalho. 

A internalizacao de relacoes capitalistas 

de producao levou ao desenvolvimento de dois polos no interior 

da regiao cafeei ra: a "cidade" mercant i 1 manufaturei ra do Rio 

de Janeiro e o "campo" capitalista cafeeiro de Sao Paulo, que 

em determinadas situacoes possuiam interesses antagonicos. 

A industrializacao se deu em duas frentes 

distintas, o que coloca em duvida a nocao de "Regiao Cafeeira", 

pois no momento da transicao nao havia apenas uma "regiao", mas 

sim duas. O espaco deu contiguidade a "marcha do cafe", mas 

duas estruturas produtivas distintas se apropriaram de seus fru - 

tos; de um lado os priprietarios de escravos e a burguesia mer 

cantil, de outro proprietarios de capital e de terras,porem ter 

ras enquanto intrumento de extracao de mais valia, atraves das 

relacoes de trabalho do colonato. 

Neste sentido o espaco formou a ponte entre 

duas formacoes socio-economicas distintas. Mais que isto reve - 

lou as marcas profundas do legado escravista e mercantil no Rio 

de Janeiro. 

Este legado pode ser visto em dois aspectos 

fundamentais: primeiro a prematura separacao da nascente indus - 

tria de seu suporte agricola, pois a depauperacao extrema do so - 

10, aliada a inexistencia da pequena producao mercantil agraria, 



resultantes do passado mercantil escravista, abriram um fosso 

que separava a "cidade" do Rio de Janeiro de seu "campoi'. 

Segundo pela incapacidade do capital indus - 

trial de superar a dominacao do capital mercantil e conquistar 

atraves da producao a circulacao de mercadorias, pois o comer - 

cio importador do Rio de Janeiro permaneceu com o controle so - 

bre a circulacao de mercadorias para um vasto "hinterland" o que 

menteve o papel fundamental de porto importador, que caracteri - 
zava o Rio de Janeiro no periodo mercantil escravista. 

Esta vi sao procurou demonstrar a val i dade 

historica dos conceitos empregados na analise do espaso da p r g  

ducao, ao mesmo tempo que ressaltou o papel das relacoes espaci - 

ais enquanto parte integrante dos processos econOmicos esociais. 

Por final, cabe destacar o carater explora - 

torio deste trabalho, procurando seguir uma linha de pesquisa 

que nao se esgota em seus limites, mas pelo contrario coloca no - 

vas questoes, cuja resposta exige que se trabalhe profundamente 

as relacoes espaciais em cada periodo historico. 

A importancia do espaco enquanto elemento 

integrante das contradicoes sociais e politicas da sociedade co - 

loca a "questao espacial" na ordem do dia, porem nao como mera 

tipologia emprrica, mas sim empregando os metodos da economia 

pol itica. 
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