
Crescimento Industrial em uma 

Economia Nao-Exportadora 

Minas Gerais, 1907-1920 

JOAO HERALDO LIMA 

Resumo — 0 objetivo central do artigo e 

o de apresentar argumentos indicando que 

a heranga nao-exportadora influenciou 

fortemente o padrao de expansao indus- 

trial de Minas Gerais no im'cio deste s6cu- 

lo. A primeira segao compara o setor in- 

dustrial mineiro com o de outros estados 

produtores de caf^. A segunda registra al- 

guns tra^os da economia de Minas na se- 

gunda metade do seculo XIX, procurando 

realgar as dificuldades de caracteriza-la co- 

mo uma economia exportadora. A terceira 

investiga em que medida a expansao in- 

dustrial ocorreu em regioes que efetiva- 

mente produziam cafe. Finalmente, a 

quarta segao examina mais de perto o 

perfil da industria em Minas, buscando 

reforgar evidencias que configuram o caso 

de crescimento industrial em uma econo- 

mia nao-exportadora. 

Abstract — The main purpose of the arti- 

cle is to argue that the pattern of indus- 

trial growth revealed by Minas Gerais 

O autor pertence ao CEDEPLAR/UFMG. 

around the turn of the century incorpora- 

ted elements of a nonexpert economy. 

The first section compares the industrial 

sector of Minas Gerais with the industrial 

sector of other coffee producing states. 

The second points out some features cf 

the mineiro economy during the second 

half of the nineteenth century trying to 

show how difficult is to accept the view 

that Minas Gerais was an export econo- 

my. The third investigates in what extent 

industrial and coffee expansion went toge- 

ther. Finally, the fourth section analyses 

more closely the structure of the indus- 

trial sector in a further attempt to rein- 

force the case of industrial growth within 
a nonexpert environment. 

Introdugao 

Segundo os dados de um inquerito in- 

dustrial realizado em 1907^), apenas o 

Distrito Federal superava Minas Gerais em 

numero de estabelecimentos fabris. Conta- 

(1) CENTRO INDUSTRIAL DO BRASIL 
(1909, v. 3. p. 13). 
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CRESCIMENTO INDUSTRIAL EM MINAS 

TABELA 1 

INDUSTRIA MANUFATUREIRA, ALGUNS ESTADOS 
BRASIL, 1907 

E stados 
Numero 

de 
Estab 

Capital 
(1.000 contos) 

Valor da 
Produce 

(1.000 contos) 
N.0de 

Oper^ios 

Capital 
por estab 
(contos) 

Prod, por 
estab. 

(contos) 
Operarios 
por estab 

Capital 
por oper 
(contos) 

Dtstnto Federal 670 170 224 35.243 254 334 52,6 4,8 
Sao Paulo 326 128 118 24 186 393 362 74,2 5,3 
R io Grande do Sul 314 49 100 15.426 156 318 49,1 3.2 
Rio de Janeiro 207 86 56 13.632 415 270 65.8 6,3 
Pernambuco 118 59 55 12.042 500 466 102,0 4,9 
Minas Gerais 531 28 33 9.555 53 62 18,0 2.9 
Bahia 78 28 25 9964 359 320 127,7 2,8 

Prod, por 
oper^no 

6.3 
4.9 
6.5 
4.1 
4.6 
3.4 
2.5 

Fonte; CENTRO INDUSTRIAL DO BRASIL (1909, v. 3, p. 265) 

va, entao, com 670, contra os 531 exis- 

tentes em Minas. Como indica a tabela 1, 

Sao Paulo aparecia em terceiro lugar com 

326, seguido do Rio Grande do Sul com 

314, Rio de Janeiro com 207. Pernambu 

co com 118 e Bahia com 78. Esta ordem 

de classificagao, entretanto, alterava-se 

consideravelmente, caso fosse utilizado o 

criterio do valor do capital instalado ou o 

do valor da produ^ao. No primeiro caso, 

Minas desceria para o ultimo posto, com 

capital instalado no montante de 28 mil 

contos e, no segundo, sua posipao seria 

ligeiramente superior a da Bahia (tabela 

1). Considerando-se os dois criterios, Dis- 

trito Federal e Sao Paulo ocupavam os 

dois primeiros lugares, respectivamente, 

surgindo o Rio Grande do Sul em tercei- 

ro, quanto ao valor da produpao^). 

Quanto ao numero de operarios emprega- 

dos em estabelecimentos industrials, Minas 

era tambem largamente ultrapassada pelos 

outros seis estados (ainda tabela 1). 

Como as diferenpas entre o numero de 

estabelecimentos de um estado para outro 

eram muito grandes, a comparapao utili- 

zando valores m^dios, em lugar de absolu- 

tos, e mais adequada. As m§dias de capi- 

tal, produpao e operarios por estabeleci- 

mento em Minas Gerais eram as mais bai- 

(2) De acordo com W. CANO (1977, p. 
91), a explicapao para a presenpa do Rio 
Grande do Sul nesta posigao se devia, 
sobretudo, ao fato de que a produpao 
deste estado estava basicamente voltada 
para a exportapao inter-regional. 

xas dentre os estados de maior densidade 

industrial. Considerando-se os valores m^- 

dios, chamam particular atenpao os casos 

de Pernambuco e Bahia. O primeiro regis 

tra uma m^dia de capital da ordem de 

500 contos e o segundo, de 359, enquan- 

to a de Minas era de apenas 53 e as de 

Sao Paulo e Distrito Federal atingiam a 

393 e 254 contos, respectivamente. As 

madias de valor da produpao e numero de 

operarios dos estados do Nordeste tarn 
bem se destacavam das demais como mos 

tra a tabela 1. 

No caso da Bahia, tal fato se devia, 

principalmente, a industria textil. Dentre 

-os 78 estabelecimentos existentes naquele 

estado, apenas 13 pertenciam a este ramo. 

Porem, eles detinham 58,2% do capital, 

43,6% do valor da produpao e 41% dos 

operarios industrials de todo o estado. As 

madias de capital e produpao dessas uni- 

dades eram de 1.253 e 838 contos, respec 

tivamente, e a de operarios, 314(3), Estes 

valores influenciavam a media de todo o 

estado de forma decisiva. Quanto a Per- 
nambuco, se tomarmos, alem do ramo 

textil, as usinas de apucar, constatamos 

que somente estas duas atividades respon- 

diam por 63,8%,67,5% e 70,5% do total do 

capital, produpao e operarios emprega- 

dos(^). 

(3) CENTRO INDUSTRIAL DO BRASIL 
(1909, v. 3, p. 13). 

(4) Ibid, op. cit., p. 83.) 
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As elevadas medias apresentadas por 

esses dois estados decorriam, em parte,.da 

"hipertrofia" com relapao ao total da in- 

dustria, dos ramos textil e agucareiro, no 

caso de Pernambuco, e textil, no caso da 

Bahia. Excluindo-se estes casos particula- 

res e comparando-se a industria de Minas 

com a de Sao Paulo, Distrito Federal e 

Rio de Janeiro, podemos retirar deste 

con]unto de informagoes a conclusao de 

que a industria mineira se caracterizava, 

na primeira decada deste seculo, por um 

elevado numero de pequenos estabeleci- 

mentos, escassamente capitalizados e com 

poucos operarios.) 

O objetivo central deste artigo ^ o de 

organizar argumentos que possam contri- 

buir para uma explicagao do quadro que 

acabamos de tragar(5). o desenvolvimento 

da argumentagao tera como ponto de par- 

tida a aceitagao de premissa de que a 

evolugao do padrao de crescimento indus- 

trial de Minas ocorreu no interior de uma 

economia nao-exportadora, incorporando, 

portanto, caracten'sticas proprias deste 

ambiente. A premissa de quei a heranga 

nao-exportadora influenciou fortemente a 

industria comporta dois aspectos de fun- 

damental importancia. O primeiro deles e 

o de que nao teria ocorrido um processo 

de crescimento industrial unificado em 

Minas, caracterizando-se o mesmo por 

uma elevada fragmentagao espacial e tem- 

poral, reproduzindo, no ambito industrial, 

o que ja ocorrera com o restante da 

economia mineira ao longo so seculo XIX. 

Na feliz expressao de Wirth (1977), Minas 

consistia em um "mosaico" de economias 

regionais que revelavam expressivo grau de 

(5) Acredito que todos os principais argu- 
mentos a serem desenvolvidos neste tra- 
balho jci tenham sido formulados ante- 
riormente por mim mesmo (ver LIMA, 
1981), ou por outros autores (ver MAR- 
TINS FILHO & MARTINS, 1983; MAR- 
TINS, 1980; BAR ICKMAN, 1984). A 
meu ver, o que apresenta novidade agora 
6 a maneira de expor os argumentos e, 
sobretudo, a enfase sobre algumas conclu- 
soes. 

autonomia umas frente as outras(^. A 

industria manufatureira, neste contexto, 

teria crescido diretamente a partir da pro- 

dugao domestica, sem que estivesse, pelo 

menos inicialmente, substituindo importa- 
goes(7). o segundo aspecto § o de que os 

vmculos economicos entre a atividade ex- 

portadora, por um I ado, e o crescimento 

industrial, por outro, teriam sido excessi- 

vamente debeis em Minas Gerais. Nao se 

pretende negar que a atividade cafeeira 

nao possa ter estimulado o aparecimento 

de estabelecimentos industriais nas zonas 

da Mata e Sul, porem, outras regioes do 

Estado, sem que produzissem cafe, presen- 

ciaram a emergencia de industrias. 

O presente artigo esta organizado como 

se segue. A primeira segao registra alguns 

tragos da economia mineira na segunda 

metade do seculo XIX, procurando realgar 

as dificuldades de caracteriza-la como uma 

economia exportadora. A segao seguinte 

investiga em que medida a expansao in- 

dustrial ocorreu predominantemente em 

regioes que efetivamente produziam cafe. 

Finalmente, a terceira segao retoma a 

discussao sobre o setor industrial mineiro 

iniciada na introdugao, buscando reforgar 

evidencias que configuram o caso de cres- 

cimento industrial em uma economia nao 

exportadora. 

1. Introversao e Diversificapao no 

Seculo XIX(8) 

A crise da mineragao, a partir da se 

(6) Segundo WIRTH (1977. p. 41), o mosai 
co mineiro era formado por sete zonas 
distintas, Cada uma delas desenvolveu-se 
em um perCodo diferente de tempo, con- 
figurando uma seqiiencia de crescimentos 
desarticulados e descontTnuos. 

(7) A substituigao de importagoes assumiu 
importancia apenas a partir do momento 
em que os produtos industriais mineiros 
passaram a atingir, em escala consider^ 
vel, marcados consumidores de outros es 
tados brasileiros, de 1905-10 em diante. 

(8) Boa parte desta secao se baseia na exce 
lente an^hse desenvolvida por Roberto B 
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gunda metade do seculo XVIII, desenca- 

deou um processo de transformagao estru- 

tural que trouxe profundas consequencias 

para a economia de Minas Gerais. A espe- 

cializapao, tra<po dominante ate entao, ce- 

deu lugar a diversificagao economica. 

A queda da capacidade de importar, 

decorrente do declmio da exportagao de 

ouro, reduziu consideravelmente o papel 

dos mercados externos enquanto fornece- 

dores de uma ampla variedade de produ- 

tos. De acordo com a tabela 2, a queda do 

mdice de importagoes, construi'do com ba- 

se na arrecadapao dos "direitos de entra- 

da" foi inequi'voca. i 

TABELA 2 

IN DICE DO VOLUME DE IMPORTAgOES 
DE MINAS: ARRECADAgAO DOS 

"DIREITOS DE ENTRADA" 
1751-1800 

(m6dias anuais) 

Pen'odo Indice 

1751-1760 100,0 
1761-1770 93,8 
1771-1780 75,1 
1781-1790 66,1 
1791-1800 64,1 

Fonte: MARTINS (1980, cap. V, p. 252). 

Como resultado dessa tendencia, no fi 

nal do seculo XVIII, Minas havia se torna- 

do auto-suficiente na producao de alimen 

tos, comepando entao a exportar um pe- 

queno excedente para o Rio de Janeiro, 

Bahia e Pernambuco. Em termos da ativi- 

dade manufatureira, tamb^m ocorreram 

modificapoes. Pequenos fornos e metalur- 

gias surgiram em varias localidades, produ- 

zindo ferramentas para a agricultura e a 

minerapao, anteriormente importadas. A 

industria textil dom^stica, apoiada na am- 

pla disseminapao da produpao de algodao, 

tamb^m floresceu. Estas modificapoes vie- 

ram acompanhadas de um acentuado mo- 

vimento de dispersao da populapao, uma 

Martins no capftulo V de sua dissertapao 
Ver MARTINS, 1980. 

vez que a atividade economica se desloca- 

va das cidades e vilas para as ropas, si'tios 

e fazendas. 

0 sentido geral da transformapao estru- 

tural que entao ocorria na economia mi- 

neira era claro: da atividade mineradora 

para a agn'cola, da vida urbana para a rural, 

da especializapao na produpao de ouro 

para a diversificapao, da dependencia da 

oferta externa para a auto-suficiencia e 

crescimento do mercado interno^). 

Por6m, o fato mais importante a ser 

aqui assinalado ^ que, uma vez consolida- 

das, tais caracten'sticas permaneceram 

praticamente inalteradas durante o seculo 

XIX. Por um lado, a queda das importa- 

poes prosseguia. O declmio do mdice de 

importapoes per capita, ainda com base na 

arrecadapao dos "direitos dd entradas" 

permanecia claramente visi'vel, apos a pas- 

sagem do seculo XVIII ao XIX. E o que 

indicam os dados da tabela 3. 

TABELA 3 

INDICE DO VOLUME DE IMPORTAQOES 
PER CAPITA DE MINAS: 

ARRECADAgAO DOS "DIREITOS DE 
ENTRADA", 1776-1845 

(madias anuais) 

Ano Indice 

1776 100,0 
1786 79,0 
1819 73,0 
1845 29,0 

Fonte: MARTINS (1980, cap. V, p. 251). 

Por outro lado, excetuando-se o cafe, 

as exportapoes de Minas declinaram conti- 

nuamente durante todo o seculo XIX, co- 

mo mostra a tabela 4. Tal tendencia indi- 

ca que a maior parte da produpao agn'cola 

destinava-se a subsistencia e ao suprimento 

de mercados locais. De fato, dentre as 

principals caracten'sticas da fazenda minei- 

ra, destacavam-se o elevado grau de diver- 

sificapao interna, a expressiva auto-sufici- 

(9) MARTINS (1980, cap. V, p. 252-6) 
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TABELA 4 

EXPORTACOESPfT? CAPITA DE MINAS, 
1819-1888 

(exclusive caf6) 

Valor Nominal Valor Real 
(mil-r6is correntes) (mil-r6is de 1819) 

1819 2.60 2.60 
1845 1.86 1.30 
1868 3.18 .90 
1882 3.33 .68 
1888 3.36 .60 

Fonte: MARTINS (1980, cap. V, p. 262). 

encia e a limitada produpao para o merca- 

do. Mesmo as fazendas de cafe eram bas- 

tante diversificadas. 

Esta queda dos fluxos de comercio re- 

fletia o crescente isolamento economico 

que Minas vinha experimentando ao longo 

do seculo XIX. Entretanto, isto nao signi- 

ficava, em absoluto, que a economia esti 

vesse mortal 0)^ pois a produpao de va- 

rios itens — como algodao, tecidos de 

algodao, agucar, cachaga, gado, tabaco, 
toucinho etc. — se expandia continuamen- 

te. 

Mesmo o intenso crescimento da pro- 

dupao de cafe, apos a segunda metade do 

seculo, resultou incapaz de alterar subs- 

tancialmente o quadro geral da economia 

mineira. O impacto do setor cafeeiro so- 

bre o restante da estrutura economica do 

Estado sempre foi muito baixo. Desde o 

seu comepo, a atividade cafeeira asseme- 

Ihou-se mais a um enclave exportador, do 

que propriamente a um segmento da en- 

grenagem produtiva, economicamente arti- 

culado aos demais. Como foi assinalado 

por Roberto B. Martins, 

inferir, a partir do tamanho 

absoluto do setor cafeeiro, que Mi- 

nas Gerais era um economia expor- 

tadora, ou denomina-la 'provmcia 

cafeeira' e uma generalizagao espu- 

ria, baseada em informagao incom- 

pleta sobre a economia provincial. 

(10) MARTINS, op. cit., p. 266. 

A elevada e crescente tabela de 

caf6 no total das exportagoes tarn- 

b6m tern sido usada como indicador 

da importancia desta atividade. Na 

verdade, o que os dados mostram e 

a falta de importancia do setor ex- 

portador na vida economica da pro- 

vmcia como um todo. A ponpao 

nao-cafeeira de Minas, que nas ulti- 

mas decadas do Imperio detinha em 

torno de 96 por cento do territorio, 

79 por cento dos escravos e acima 

de 80 por cento da populagao livre, 

gerava bem menos do que 30 por 

cento das exportagoes no pen'odo 

1850-ISSS."*11* 

A advertencia acima nos parece perfei- 

tamente justificada, merecendo, portanto, 

comentarios adicionais. Da mesma forma 

que Sao Paulo e Rio de Janeiro, Minas foi 

um importante centro produtor de cafe. 

Isto 6 incontestavel. A partir da decada de 

cinquenta do seculo passado, o cafe domi 

nou completamente a pauta de exporta- 

goes da provmcia, chegando a atingir, em 

determinados pen'odos, mais de 80% do 

valor total da mesma^^). 

Porem, este dado, em si, nao e sufi- 

ciente para caracterizar Minas como uma 

"provfncia cafeeira" Durante quase todo 

o seculo XIX, o cafe se limitou pratica- 

mente a Zona da Mata, regiao que nao 

ocupava mais do que 4% do territorio da 
provrncia^S). Somente a partir das duas 

ultimas decadas e que a produgao da Zo- 

na Sul comega a assumir alguma impor- 

tancia, mesmo assim pequena (tabela 5). 

A analise demografica desenvolvida por 

Martins Filho e Martins reforga enorme- 

mente a tese de que o caf6 nao foi o 

centro de gravidade da economia mineira. 

Em 1873, a Zona da Mata detinha apenas 

(11) MARTINS, op. c/f. p. 259. 

(12) BARICKMAN (1984, p. 9) 

(13) MARTINS FILHO & MARTINS (1983, 
p. 544) 
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TABELA 5 

participaqAo REGIONAL NAS 
EXPORTAgOES DE CAFg; 

MINAS GERAIS, 1818-1884 (%) 

A no 
Zona da 

Mata Zona Sul 
Resto da 
Provfncia 

1818-19 99,7 0,0 0,3 
1942-43 99,9 0,1 (*) 
1844-45 100,0 0,0 C) 
1847 48 99,8 0,2 n 
1850-51 99,8 0,2 n 
1867-68' 99,7 0,2 o 
1881-82 97,0 2,8 0,2 
1882-83 97,0 2,8 0,2 
1883 84 93,1 6,4 0,4 

Obs.: (*) Positive, por6m menor do que 0,1%. 
Porcentagens as vezes nao somam 100 
devido a arredondamentos, 

Fonte: MARTINS FILHO & MARTINS (1983 
p.545). 

26,3% da populapao escrava da provmcia, 

contrastando1 com Sao Paulo e Rio de 

Janeiro que, em 1887. concentravam 88,9 

e 63,0% de seus escravos empregados no 

caf6. Em 1887. mais de 80% da fonpa d6 

trabalho escrava de Minas Gerais (mais 

precisamente 81,1%) encontravam-se ocu- 

padas fora do cafe^A) t=sta evidencia 6 

um forte indicative de que a cafeicultura, 

de fato, nao chegou a dominar a vida 

economica da provmcia tao completamen- 

te quanto se acredita. A plantation classi- 

ca, embora tivesse existido, nao se consti- 

tuiu na base economica da imensa maioria 

de Minas. O grosso da produgao agn'cola 

do estado, ao inves de exportado, destina- 
va-se a subsistencia ou a venda em merca- 

dos locals. 

A estrutura agraria de Minas Gerais 

tambem se diferenciava marcadamente da 

que predominava no Rio de Janeiro ou 

em Sao Paulo. Mesmo produtos tipica 

mente cultivados em regime de plantation 

(como algodao e apucar, por exemplo) 

eram, em Minas, produzidos em ropas, 

(14) MARTINS FILHO & MARTINS, op. cit., 
p. 547 e 553. 

(15) BARICKMAN (1984, p. 11) e MARTINS 
FILHO & MARTINS (1983, p. 559). 

si'tios e fazendas que nao possufam, em 

definitivo, a mentalidade exportadora e a 

organizapao do trabalho que caracteriza- 

vam a plantations^). Relates de observa- 

dores raramente mencionavam fazendas 

mineiras com produpao de caf6 superior a 

seis, oito ou dez mil arrobas, enquanto 

em Sao Paulo, freqiientemente eram apon- 

tadas unidades que produziam at§ dez ve- 

zes esses limites^B). Dados do Censo 

Agn'cola de, 1920 tambem confirmam cla- 

ramente a predominancia da pequena pro- 

priedade agrfcola em Minas, como mostra 

a tabela 6. 

Em termos de comercializapao do cafe, 

a situapao de Minas tambem era peculiar, 

pois, tal como a produpao, ela se encon- 

trava pulverizada, dispersa por uma exten- 

sa rede de pequenos comerciantes. A au- 

sencia do grande comercio de exportacao 

reforpava o vi^s rural da vida economics 

mineira. Nos estados onde existiam os 

dois segmentos da atividade cafeeira, o 

rural e o urbano, o processo de urbaniza- 

pao foi muito mais intense. Como conse- 

quencia, a expansao industrial, yista^ como 

condipao e resultado do processo de urba- 

nizapao, tambem foi mais rapida. 

Stanley Stein, em sua conhecida 

obra(^), apresenta uma interessante des- 

cripao da vida comercial de Vassouras e 

arredores. Em linhas gerais,! fica aii deli- 

neada a estrutura dual de comercio dos 

munici'pios cafeeiros do Vale do Parafba. 

De um lado, aparecia o comercio em ge- 

ral, e do outro, o do cafe, O primeiro 

segmento compunha-se de modestos nego- 

ciantes locais que comerciavam desde teci- 

dos grosseiros de algodao, toucinho, fuba, 

came seca, bacalhau etc., passando tam- 

bem por bebidas e bugigangas como fitas, 

pentes, carteiras, sabonetes etc., at6 for- 

ragens, incluindo machados, enxadas, foi- 

ces e outros apetrechos agn'colas. O se- 

gundo, que se ocupava basicamente da 

(16) PRATES (1906, p. 24) e TAUNAY 
(1939-43, v. 11, p. 264). 

(17) STEIN (1961, p. 98-103). 
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TABELA 6 

ESTABELECIMENTOS AG RICO LAS: AREA M^DIA; 
SAO PAULO E MINAS GERAIS, 1920 

Numero de 
Estabelecimentos 

Area (hectares) Media 

SP MG SP MG SP MG 

21.341 41.393 1.028.673 650.706 48,2 15.7 

Fonte; CENSO AG R ICO LA (1920. v. Ill, 2.3 parte/ 

comercializapao do cafe, ficava a cargo 

das casas comissarias do Rio de Janeiro, 

que estabeleciam contato direto com os 

grandes produtores. 

Os municfpios cafeeiros da Zona da 

Mata mineira tambem contavam com um 

"pequeno comercio" tal como o que foi 

descrito por Stanley Stein. Mas havia uma 

particularidade importante. Este "pequeno 

comercio" era responsavel, tambem, pela 

comercializagao de grande parte da produ- 

gao de cafe. As pequenas casas comerciais 

dos diversos municfpios cafeeiros funcio- 

navam como intermediarias entre os inu- 

meros pequenos produtores da regiao e as 

casas exportadoras do Rio de Janeiro. Ca- 

da um dos comerciantes locais constitui'a- 

se em pequeno polo de atracao para onde 

convergia a produgao dos fazendeiros mais 

proximos. Eles negociavam varies artigos, 

dentre eles o cafe. As anotagoes de um 

observador, que viajou pela Zona da Mata 

em 1915, nao deixaram de registrar este 

fato. Por exemplo, no anuncio afixado na 

porta de um estabelecimento comercial 

chamado "Ao Prego Fixo" fundado em 

1886 no munici'pio de Rio Branco, podia- 

se ler o seguinte: "Variado sortimento de 

fazendas, ferragens, armarinho, chap^us, 

calpados, roupa feita, maquinas de costura 

etc. Compram-se: caf6, fumo e demais ge- 

neros do pai's. Unices depositaries dos 

afamados calgados Souto e Venus" Outro 

anuncio, referente a "Casa Americana" 

com matriz em Sao Joao Nepomuceno e 

filial em Palmira, dizia: "Casa Americana: 

compradores de caf6: refinagao de a(pucar( 

maquinas movidas a eletricidade para be- 

neficiamento de arroz e moagem de mi- 

Iho; mantimentos, querosene e sal em 

grande escala; variado sortimento de fa- 

zendas, roupas, armarinhos, ferragens, cha 

peus, loupas, calpados, papeis, tintas e ou- 

tros artigos"d8). 

Esses comerciantes centralizavam a pro- 

dupao que, mais tarde, seria negociada 

com as grandes casas comissarias e expor- 

tadoras do Rio de Janeiro. Estas ultimas, 

desde cedo, procuraram controlar a co- 

mercial iza(pao da produpao mineira^^. 

Em Minas, a comercializagao da safra nao 

se concentrou em escala suficiente para 

permitir o aparecimento do grande comer- 

cio exportador, elemento tao importante 

na expansao urbano-industrial de outras re- 

gioes. Em determinados momentos, o pro- 

prio governo do Estado parece ter perce- 

bido a necessidade de criar condigoes para 

que os seus produtores participassem de 

forma mais decisiva da comercializagao do 

cafe. Atraves de incentivo ao cooperativis 

(18) CAPRI (1916, p. 35). 

(19) TAUNAY (1939-43, v. 7. p. 42) assinala, 
por exemplo, a funda<pao, no Rio, em 
1884, de uma importante casa comissciria 
(a Avelar e Cia.) com clientela de munici'- 
pios da Zona da Mata mineira. Assinala 
ainda, que o seu propriet^rio, o Conde de 
Avelar, gostava de afirmar que "nos ulti- 
mos anos do lmp6rio o mais bem reputa 
do cafe que chegava ao mercado cario 
ca. era o de Juiz de Fora, tido como 
muito superior aos demais tipos" 
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TABELA 7 

MINAS GERAIS, 1907: DISTRIBUKpAO ESPACIAL DA 
INDUSTRIA MANUFATUREIRA 

Munici'pio ou 
Local idade Zona 

Numero de 
Estabelecimentos 

Capital 
(contos) 

Numero de 
Operarios 

Produpao 
(contos) 

Juiz de Fora Mata 43 5.859 1.516 8.341 
Sete Lagoas Metalurg. 2 2.652 884 2.514 
Belo Horizonte Metalurg. 41 612,5 233 1.468,5 
Palmira Mata 5 568 118 1.099,5 
Prados Metalurg. 3 439 814 1.004 
Ouro Preto Metalurg. 7 591 225 750 
S. J. Nepomuceno Mata 10 691,5 399 744 
Ponte Nova Mata 8 877 213 642,5 
Cataguases Mata 14 338 108 632 
Baependi Sul 23 217 94 582 
Itabira Metalurg. 5 767 178 581 
S. J. Del Rey Metalurg. 17 551,5 224 577 
Barbacena Metalurg. 11 213 251 548,5 
Pedro Leopoldo Metalurg. 1 700 240 540 
Viposa Mata 5 940,5 183 525 
Est. Esperanpa Metalurg. 1 180 210 480 
C. de Macacos Metalurg. 1 634 224 480 
Lavras Sul 4 251 162 478 
Leopoldina Mata 16 118,5 47 392,5 
Itauna Oeste 3 727 111 356 

Fonte: CENTRO INDUSTRIAL DO BRASIL (1909, v. 3, p. 45-59). 

mo(20) acreditava-se que o papel dos in- 

termediarios pudesse ser reduzido ou vir- 

tualmente eliminado. A ausencia do gran- 

de comercio exportador constituiu-se, por- 

tanto, em mais um elemento caracten'sti- 

co da economia nao-exportadora prevale- 

cente em Minas Gerais no seculo XIX. 

2. A Dispersao Industrial 

Examinemos agora a correspondencia 

espacial entre o crescimento industrial e o 

cafeeiro. Tradicionalmente, a existencia 
desta correspondencia e tida como certa 

no caso mineiro(21). Esta conclusao e, ate 

certo ponto, natural, uma vez que na Zo- 

(20) A essencia do Piano Mineiro de Valoriza- 
gao do Caf6, idealizado pelo Governo 
Joao Pinheiro, repousava justamente so- 
bre a questao da comercializa^ao. Alguns 
aspectos desta tentativa sao relatados em 
LIMA (1981, p. 63-6). 

(21) Entre os autores que aceitam esta visao 
podem ser citados, por exemplo, DIAS 
(1971, p. 77-8); GIROLETTI (1980, p. 
191) e CANO (1977, p. 255). 

na da Mata encontrava-se localizado o mu 

nici'pio de Juiz de Fora, entao o maioi 

centro industrial do estado. Porem, este 

fato em si nao e suficiente para demons 

trar que a expansao cafeeira trouxe consi 

-go o crescimento industrial. Inegavelmen- 

te, o peso industrial de Juiz de Fora em 

relapao ao resto do estado e expressive, 

mas, como veremos adiante, a utilizagao 

desta evidencia nao deve ser extrapolada 

de forma exgerada. 

Os numeros com relapao a industria em 

Juiz de Fora confirmam, de fato, a impor- 

tancia deste munici'pio. O inqu6rito indus 

trial de 1907 mostrou que aii se concen 

travam mais de 16% dos operarios, 22% 

do capital e quase 26% da produpao in- 

dustrial de todo o estado. A tabela 7 

revela a existencia de 43 estabelecimentos 

industrials no munici'pio, cobrindo quase 

todos os ramos industriais(22)> 

(22) Apenas os ramos "Vestucirio e Calpados" e 
"Material de Transporte" nao apareciarr 
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TABELA 8 

MINAS GERAIS, 1907: DISTRIBUIQAO DA INDUSTRIA 
MANUFATUREIRA PELAS REGlOES DO ESTADO 

Estabeleci Capital Operarios Produtao Capital Opcanos Produpao 
Reyiao memos   ..     por por por 

N 0 (%><') Contos '%) N.0 
(%) Contos l", I Emp Emp E mp 

Sul 159 31,6 1 280,5 5,0 749 8.4 3 283,0 10.6 8,05 4,71 20.64 
Mala 183 36 4 10 494,0 41,4 3 002 33,6 14 532,5 47,3 57,34 16,40 79,41 
Meiaiurgicu 135 26,8 9 373.5 36.9 4 188 46,9 10 563,0 34,3 69,43 31,02 78.24 
Outras* "• 25 4.9 4 195,0 16,5 974 10,9 2 328,5 7,5 167,80 38,96 93:4 4 
Total'4) 502 100,0 25 343,0 100,0 8 913 100,0 30 707.0 100,0 - 38,96 - 
Nao locali/ados 22 1 172,0 508 1 537,0 - - 
MINAS GERAIS 524 26 515,0 9 421 - 32 244,0 50,60 17,97 61.53 

(*) As porcentagens se referem ao total dos estabelecimentos cuja localizagao p6de ser identificada. 
(•*) Inclui as regioes Oeste, Triangulo, Alto Sao Francisco, Alto Jequitinhonha, Rio Doce, Alto-M6dio 

Sao Francisco, Urucuia, Alto Paranarba. 
(+) Total dos estabelecimentos localizados. 

Fonte; CENTRO INDUSTRIAL DO BRASIL (1909, v. 3, p. 45-59). 

Isto posto, poderemos constatar que a 

identificagao dos 20 maiores municTpios 

em termos de valor da produgao e sua 

respectiva localizagao contradiz considera- 

velmente a opiniao tradicional, menciona- 

da acima. De acordo com a tabela 7. ve-se 

que dos 20 maiores municTpios indus- 
trials, 10 estavam situados na Zona Meta- 

lurgica, 7 na Mata, 2 na Sul e 1 na Oeste. 

Destes 20 munici'pios, apenas 6 figuravam 

entre os maiores produtores de cafe(23). 

Nota-se que ja e expressiva a partici- 

pacao da Zona Metalurgica na atividade 

industrial, principalmente se considerar- 

mos o fato de que naquela ocasiao Belo 

Horizonte mal acabava de nascer. Nao 

passava de pequena vila sem exercer ainda 

grande influencia sobre a vida economica 

do estado, o que so viria a ocorrer apos a 

segunda metade da decada de vinte. A 

Zona Metalurgica, como se sabe, nao e 

no inqu6rito de 1907. E claro que em 
Juiz de Fora havia uma grande produgao 
de artigos de vestu^rio como camisas, 
meias, camisetas etc. Entretanto, os da- 
dos dispom'veis permitem classificar os ra- 
mos industrials apenas quanto a sua natu- 
reza e nao quanto ao seu destine final. 
Assim, artigos de vestucirio estao incluf- 
dos, impropriamente, dentro do ramo 
"Textil" 

(23) Ver LIMA (1981, p. 36). 

cafeeira e situa-se bem no centro geografi 

co do estado. 

Constata-se, assim, a existencia de urn 

padrao de expansao industrial descentrali- 

zado, orientado basicamente para o aten- 

dimento de demanda local ou regional no 

qual a solida pretensao fornecida por ele- 

vados custos de transporte desempenhava 

papel importante. Os dados de 1907 indi- 

cam claramente esta tendencia a descen- 

tralizagao. A Zona da Mata detinha 14% 

do capital industrial do Estado, e a Meta- 

lurgica, 37%; a primeira, 47% da produ- 

gao, e a segunda, 34% (ver tabela 8). Mais 
esclarecedor ainda e o que ocorre com os 

dados relacionados ao emprego industrial. 

Os 135 estabelecimentos da Zona Metalur- 

gica empregavam 4.188 operarios, enquan- 

to os 183 da Mata contavam com 3.002 

(tabela 8). A media de operarios por esta- 

belecimento era, portanto, bastante dife- 

rente entre as duas regioes, sendo a da 

Metalurgica bem superior a media do es- 

tado, e a da Mata, urn pouco inferior. 

Atraves do exame da estrutura indus 

trial das Zonas Metalurgica e da Mata, 

podemos chegar a outra interessante con 

clusaoJ A tabela 9 mostra que a grande 

diferenga em termos da composigao da 

produgao nas duas regioes situava-se no 

ramo "Alimentos e Bebidas" Enquanto 
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TABELA 9 

MINAS GERAIS, 1907; ESTRUTURA SETORIAL DA 
INDUSTRIA MANUFATUREIRA FOR REGlOES DO ESTADO 

Matd Metalurgica        
Operdnos Producao Oper^nos Producao Oper di ios Producao 

N 0 (%) Contos (%) N o (%! Contos (%) N 0 (%) Contos (%) 

Alimentos e bebidas 890 29,6 5.989 41,2 217 5,2 1 226,5 11,6 53 5,4 453,5 19,4 
Fumo 26 0,8 247 1,7 142 3,4 227.5 2,2 — — 

TAxtil 1.600 53,3 6 064 41,7 1 874 44,7 4 738 44 8 908 93,2 1 833 78,7 
Vestudno e Calpado - - - 110 2,6 332 3,1 - 
Madeira e seus produtos 29 0,9 157 1,1 43 1,0 299 2,8 - 

0,6 4(J 1.7 Artigos de couro 68 2,3 642,5 2.2 843 20,1 790 12,0 6 
Material de Construpao 271 9,0 642,5 4,4 436 10.4 1 267 7,4 
Material de Transporte - - 15 0,3 45 0,4 — 
Produtos Quimicos 26 0,8 374 2.6 60 1 4 557 5,3 

0,7 Metal.e M^qumas 92 3,0 734 5,0 362 8,6 971 9,2 7 2 (*) 
Diver sos _ _ — 86 2,0 120 1.1 - 

2 328,5 100,0 T otal 3 002 100,0 14 532,5 100.0 4 188 100,0 10 563 100,0 974 100,0 

(*) Valor menor que 0,1%. 
(**) Inclui todas as outras regioesdo Estado, com exce<pao da regiao Sul. 
Fonte: CENTRO INDUSTRIAL DO BRASIL (1909, v. 3. p. 45-59). 

TABELA 10 

MINAS GERAIS, 1907: DISTRIBUigAO DA INDUSTRIA MANUFATUREIRA 
PELAS REGlOES CAFEEIRA E NAO-CAFEEIRA 

Estab. Capital Oper^rios Produgao Capital 
por 

Estab. 

Oper. 
por 

Estab. 

Produpao 
por 

Estab. N.0 
(%) Contos (%) N.0 (%) Contos (%) 

Cafeeira 342 65,2 11.774 44,4 3.751 39,8 17.815 55,2 34,42 10,96 52,09 
Nao-cafeeira 160 30,5 13.568 51,1 5.162 54,7 12.891 39,9 84,80 32,26 80,57 
Nao-localizadas 22 4.1 1.172 4,4 508 5,3 1.537 4,7 53,27 23,09 69,86 
MINAS GERAIS 524 524 26.515 9.421 32.244 50,60 17,97 61,53 

(*) A regiao cafeeira corresponde as Zonas Sul e da Mata. 
Fonte: LIMA (1981, tabela XVMI, p. 96). 

na Mata o valor da produgao destes itens 

atingia quase 6.000 contos, o que repre- 

sentava 41,2% do total da regiao, na Me- 

talurgica nao passava de 1.300 contos, sig- 

nificando pouco mais de 11%. A partici- 

papao dos demais ramos nas duas regioes 

nao apresentava diferenpas significativas, 

apesar da distribuigao setorial da Metalur- 

cjica ser mais equilibrada. Em ambas re- 

gioes, o ramo "Textil" tinha um peso 

semelhante, tanto por sua participagao na 

produgao, quanto no emprego da mao-de- 

obra (tabela 9). Em smtese, portanto, a 

diferenga residia, fundamentalmente, no 

tamanho do ramo "Alimentos e Bebidas" 

da Mata. 

E necessario indagar a que se devia a 

presenca, nesta regiao, de tao significativa 

producao de alimentos industrializados. 

Seria devido ao cafe, que desta maneira 

estaria cumprindo uma de suas classicas 

fungoes, criando e ampliando o mercado 

para a industria? Dificilmente. 

Por um lado, a economia da Zona 

da Mata sempre se vinculou estreitamente 

ao Rio de Janeiro. Como maior centro 

urbano do Pafs, o Distrito Federal era o 

destino natural de grande parte da produ- 

<pao de alimentos da Mata (e, tambem, de 

outros produtos como o fumo e tecidos 

de algodao). Assim, a exportapao surge 

como explicacao basica da presenga desta 

expressiva producao de alimentos. 

Por outro lado, raramente as fazendas 
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TABELA 11 

MINAS GERAIS, 1920: DISTRI BUI gAO DA PRODUQAC 
CAFEEIRA PELAS REGlOES 

Munici'pios Producao 
Regiao Produtores Cafeeira (%); 

Identificados (1000 kg) 

Mata 26 101.900 40,2 

Sul 41 83.500 33,0 

Rio Doce 9 24.755 9,8 

Oeste 17 12.005 4,7 

Mucuri 3 8.790 3,5 

Alto Paranai'ba 6 3.150 1,2 

T riangulo 1 2.400 0,9 

Metalurgica 5 2.253 0,8 

Itacambira 3 1.170 0,5 

Alto Jequitinhonha 2 660 0,3 

Outros^ — 12.303 4,8 

MINAS GERAIS 113 253.126 100,0 

(*) Inclui 5 muniapios cuja localizapao nao foi identificada e os municipios com produgao inferior a 
180.000 kg. 

Fonte: Anuario Estati'stico de Minas Gerais, 2: 312-13, 1922-25. 

de cafe da Zona da Mata se embrenharam 

pelos caminhos da monocultura. Muito 

comumente elas eram unidades auto-sufi- 

cientes. Alem do cafe, quase sempre pro- 

duziam alimentos para o seu consumo, 

reduzindo significativamente a demanda 

por esses produtos no mercado. 

Passando para o terreno da participa- 

(pao direta do capital cafeeiro na industria, 

nao se conhece, ate o presente, a existen- 

cia de qualquer vinculapao mais significati- 

va. Quanto aos esti'mulos indiretos, as evi- 

dencias tambem nao sao muito sugestivas. 

Enquanto em Sao Paulo instalaram-se fa- 

bricas para a produgao de maquinas de 

beneficiamento de cafe, em Minas surgi- 

ram apenas oficinas de reparo^4). 

Estas consideragoes permitem concluir 

que aquilo que a Mata produzia, a Meta- 

(24) Existiam, evidentemente, exce^oes como 
o caso de uma grande industria textil de 
Juiz de Fora, que produzia exclusivamen- 
te juta, provavelmente destinada ao ensa- 
camento de caf6 (Ver LIMA, 1981, p. 78). 

lurgica tambem produzia, a excegao do 

cafe. Nao havia uma clara ascendencia in- 

dustrial de uma regiao sobre a outra (ver 

tabela 10), o que refor<pa a hipotese de 

que o crescimento industrial do estado 

nao pode ser explicado a partir do desen- 

volvimento cafeeiro. 

Um exame da situapao na decada de 

vinte confirma a conclusao do paragrafo 

anterior. Dados de 1920 mostram a pro- 

ducao cafeeira da Mata, que na primeira 

decada do seculo representava quase 80% 

do total do estado, cairia para pouco 

mais de 40%. Ao mesmo tempo, a do Sul, 

que era insignificante, elevou a sua partici- 

pagao para 33% do total (tabela 11). Se 

por um lado, a participacao da produpao 

industrial da Mata tambem cai neste mes- 

mo pen'odo, o que poderia sugerir uma 

correspondencia entre a queda do ritmo 

da atividade cafeeira e o dech'nio da ativi- 

dade industrial, por outro, o enorme au- 

mento da participapao cafeeira do Sul nao 

e acompanhado de significativa elevacao 

de sua participacao na producao indus- 
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trial. Na verdade, o que ha de expressive 

ao se observar a tabela 12, 6 o fato de 

que a produpao industrial se torna mais e 

mais descentralizada. 

TABELA 12 

MINAS GERAIS, 1923: DISTRIBUigAO 
DA PRODUgAO rNDUSTRIAL 

FOR REGlOES 

Regioes 
Valor da 

Produ<?ao 
(contos) 

(%) 

Mata 286.861 27,9 
Metalurgica 180.717 17.6 
Sul 162.978 15,9 
Oeste 89.360 8.1 
Rio Doce 63.838 6.2 
T riangulo 37.344 3,6 
Alto Paranai'ba 26.315 2,6 
Outras^ 144.543 14,1 
Nao-ldentif icados^**^ 33.836 3.3 
MINAS GERAIS 1.025.792^) 100,0 

(*) Inclui as regioes de Mucuri, Alto l\/16dio 
Sao Francisco, Alto Sao Francisco, Alto 
Jequitinhonha, Itacambira, Urucuia e M6- 
dio Sao Francisco. 

(* *) Inclui 9 munici'pios cuja localizagao nao 
foi identificada na fonte. 

(t) O total difere ligeiramente do total apre- 
sentado, devido a arredondamentos. 

Fonte: Anucirio Estati'stico de Minas Gerais, 2: 
398 414, 1922 25. 

3. A Estrutura Industrial 

A produgao para subsistencia e merca- 

dos locais explica, em grande parte, a 
fragmentapao economica de Minas Gerais. 

Esta caracten'stica, que persistiu durante 

todo o seculo XIX e primeiras decadas do 

seculo XX, marcou profundamente a in- 

dustria. Em outras palavras, a heranga 

nao-exportadora foi elemento decisivo na 

configuragao do perfil industrial do esta- 

do. 

A predominancia da diversificagao agn- 

cola, em oposigao a monocultura, possibi 

litou o desenvolvimento inicial da indus- 
tria em muitas regioes do estado. A base 

agncola forneceu suporte para a expansao 

dos dois principais ramos da industria mi 

neira, "Alimentos e Bebidas" e "Textil" 

(ver tabela 13). No caso da industria ali- 

menti'cia, a conexao e clara, uma vez que 

produtos como manteiga, queijo, toucinho 

etc., exigiam preparagao antes da ven- 
da(25). No caso da industria textil, esta 

conexao tamb6m 6 vcilida, pois a ampla 

disseminagao da cultura do algodao por 

todo o estado garantia o suprimento de 
mat^ria-prima para a fabricagao dos teci- 

dos. A industria textil dom^stica tern uma 

longa historia em Minas Gerais. Como foi 

apontado recentemente, sua produgao nao 

era de subsistencia; destinava-se a venda 

local b at^ mesmo a outras regioes do 
Pais^6). Embora a transigao da produgao 

domestica para a fabril tenha, em alguma 

m^dia, concentrado a produgao, a disper- 

sao geografica permaneceu elevada. As fa- 

bricas texteis se espalhavam por pratica- 

mente todas as regioes do estado. 

Os reflexos desta situagao sobre a es- 

trutura industrial mineira foram marcan- 

tes. A maciga maioria dos estabeleci 
mentos industrials do estado era pequena, 

com reduzida quantidade de operarios e 

pouco capitalizados, contrastando nitida- 

mente com o que ocorria em Sao Paulo e 

Distrito Federal(27). Tomando-se o nume- 

ro de operarios como criterio para distin- 

guir o tamanho das unidades fabris, pode- 
n'amos conceber o seguinte cenario: A 

"pequena industria" contando com me- 

nos de 50 operarios, dominava completa- 

mente a atividade industrial. A esta cate- 

goria corresponderiam os modulos 7. 11, 

15 e 16 da tabela 14. Seriam 487 dentre 

os 529 estabelecimentos existentes em 

1907, ou seja, quase 92% deles absorven- 

do cerca de 30% do capital da forga de 

trabalho e perto de 45% do valor da pro- 

dugao industrial do estado. Mais significa- 

(25) BARICKMAN (1984, p. 13). 

(26) MARTINS (1983, p. 85). 

(27) Para uma comparagao mais detalhada en 
tre os diferentes estados, ver LIMA 
(1981, p. 72). 
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TABELA 13 

MINAS GERAIS: ESTRUTURA SETORIAL DA INDUSTRIA 
MANUFATUREIRA EM 1907 

Setores 
N.o de 
Estab. 

Capital 
(contos) 

(%) 
Produpao 
(contos) 

(%) Operarios (%) 

Alimentose Bebidas 270 5.094,6 18,9 10.384,5 32,6 1.631 17,3 

Fumo 10 212,8 0,7 694,2 2,1 268 2,8 
Tfixteis 36 16.884,3 62,9 12.807,1 40,2 4.702 50,0 
Vestu^rio e Calgado 3 92,0 C) 340,0 1,0 113 1,2 
Madeira e seus prod. 13 217,0 0,8 456,0 1,4 72 0,7 
Papel e papelao - — — — - — — 
Gr^fico e editorial) - — — — — — — 
Petrdleo e derivados - — — — — — — 
Artigos de borracha — - - — - - — 
Artigos de couro< 30 1.203,0 4,4 2.205,9 6,9 981 10,4 
Material de constru<pao 100 1.716,5 6,4 1.928,8 6,0 945 10,0 
Material de transporte 4 17,0 (*) 45,3 0,1 15 0,1 
Vidro — — — — - - — 
Metal, e m^quinas 32 984,0 3,6 1.940,2 6,1 503 5,3 
Produtos qui'micos 14 338,5 1,2 957,1 3,0 89 0,9 
Diversos 17 60,6 n 120,3 0,4 86 0,9 

TOTAL 529 26.820,3 100,0 31.879,4 100,0 9.405 100,0 

— Setor inexistente. 
(*) Valor menor que 0,1%. 
Fonte: CENTRO INDUSTRIAL DO BRASIL (1909, v. 3, p. 60). 

tiva ainda seria a expressiva concentracao, 

no modulo 16, de estabelecimentos que 

apresentavam a baixi'ssima media de 4 

operarios por unidade e respondiam por 

mais de 1/3 da produgao industrial minei- 

ra. 

Considerando como estabelecimento de 

"tamanho medio" os que possui'am entre 

50 e 99 operarios e somando-se a este 

segmento o anterior, constata-se que a 

"pequena" e a "m6dia" industria empre- 

gavam 42,5% do numero de operarios, 

45,4% do valor do capital instalado e res- 

pondiam por 62,4% do valor da produpao. 

Poder-se-ia argumentar que as industrias 

de tamanho "grande" (aquelas com 100 

ou mais operarios) eram responsaveis por 

uma significativa parcela dos operarios e 

do capital instalado (57,2% e 54,3%, res- 

pect! vamente). Por§m, e conveniente lem- 

brar que o crit^rio de classificapao aqui 

adotado deixa escapar importantes deta- 

Ihes. AI6m do numero de operarios, se 

considerassemos como parte do segmento 

de tamanho "grande" apenas aquelas in- 

dustrias mais capitalizadas (com 500 con- 

tos ou mais do capital), constatan'amos 

que a sua participagao em termos de ope- 

rarios e capital decrescia consideravelmen- 

te. Da mesma forma, podenamos tratar 

como "pequenas" apenas aquelas que, 

alem de possui'rem reduzido numero de 

operarios, fossem tambem pouco capitali- 

zadas. Neste caso, os dados apresentados 

reforcariam a nossa argumentagao, pois 

como mostra a tabela 14, nao havia ne- 

nhum estabelecimento que apresentasse 

menos de 20 operarios e mais de 200 

contos de capital ou menos de 50 opera- 

rios e mais de 1.000 contos de capital. 

Infelizmente, os dados de 1920 nao 

permitem uma analise tao desagregada co- 

mo a de 1907 Porem, as evidencias dispo- 

m'veis revelam a continuidade das tenden- 

cias basicas apontadas acima. A tabela 15 

indica que 26,1% da forga de trabalho 

industrial estavam lozalizados em estabele- 

cimentos que empregavam menos de 20 
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TABELA 14 

Capital 
(como») 

MINAS GERAIS, 1907: CLASSIFICAgAO DAS EMPRESAS 
INDUSTRIAIS, SEGUNDO O CAPITAL E O NUMERO DE OPERARIOS 

Numero de Operdnot 

100 ou man 50 99 20 49 119 

1.000 ou man 

500 999 

200 499 

0 199 

Empratas: 
Capital: 
OperArios: 
Produpao: 

Empreias 
Capital: 
Operdrios 
Produ^So; 

1 I*) (~) 
2 0,37 Empresas 

4.422 2.211 16,40 Capital 
1.211 605 12,80 Operdrios 
2 380 1 190 7,40 Produce 

5 
11 

6 972 
1 953 
4 040 

2,0 
732 25,9 
177 20,7 
367 12,6 

Empresas. 
Capital 
OperAnos: 
Produ^So 

1 315 657 
168 84 
450 225 

Empresas 
Capital: 
Oper^rios: 
Produgao 

0,37 Empresas 
4,90 Capital: 
1,78 OperSnos 
1,41 Producao: 

Empresas 
Capital 
Operdnos 
Produgao 

Empresas 
Capital 
Oper^irios 
Producao 

9 
8 

2 725 
1 670 
4 546 

1,5 
341 10,1 
209 17,7 
568 1 4,2 

Empresas 
Capital 
Operinos. 
Producao; 

13 
4 

510 127 
570 142 

1 084 271 

0,7 
1.9 
0,0 
3,4 

Empresas: 
Capital 
Operands: 
Produpao: 

10 
7 

2 002 286 
503 72 

4 1 64 595 

14 
8 

708 88 
562 70 

1 158 145 

1,32 Empresas 
7,46 Capiial 
5,34 Oper<irio^ 

13,06 Produvau 

1,51 Empresas 
2,63 Capital 
5,97 Oper^nos 
3,63 Producao 

1 
500 500 
48 48 

356 356 

11 
4 

1 100 275 
117 29 

1 33,1 333 

15 
14 

1 133 81 
478 34 

1363 97 

0,18 
1,86 
0,51 
1.11 

0,75 
4 10 
1,24 
4,18 

2 64 
4,22 
5,08 
4,27 

(*) Esta coluna se refere ci m6dia por estabelecimento, em cada categoria 
(**) Esta coluna se refere ^ porcentagem em relagao ao total do estado. 
Fonte: CENTRO INDUSTRIAL DO BRASIL (1909. v. 3, p. 45-49) 

Empresas 
Capital 
Oper^nos 
Producao 

Empresas; 
Capital: 
OperAnos. 
Produgao: 

Empresas 
Capital 
Operilrios 
Producao 

Empresas 
Capital 
Opet^nos 
Producao: 

0 
0 
0 
0 

12 
0 
0 
0 
0 

16 
468 

5 433 
2 129 

11 079 

12 
4 

24 

88,46 
20 25 
22,63 
34,75 

TABELA 15 

MINAS GERAIS, 1920: CLASSIFICAQAO DAS EMPRESAS INDUSTRIAIS 
SEGUNDO O NUMERO DE OPERARIOS 

Numero de 
Estabelecimento 

Numero de 
Operarios 

% do Numerc 
Total de 

Operarios 

Operarios por 
Estabelecimento 

at§ 19 1.106 4.837 26,1 4,3 
de 20 a 49 68 2.076 11,2 30,5 
de 50 a 99 25 1.772 9,5 70,9 
100 a mais 44 9.837 53,1 223,5 

TOTAL 1.243 18.522 100,0 14,9 

Fonte: Recenseamento do Brasil (1920, v. V, 1.a parte, p. 284-85). 

operarios, significando um acrescimo, com 

rela^ao a 1907, quando esta proporpao 

era de 22,6%. Tambem os estabelecimen- 

tos que possui'am de 20 a 49 operarios 

aumentaram sua participapao no emprego 

industrial. Se em 1907 ela era de 6,8%, 

em 1920 passou a ser de 11,2%. Em 

smtese, a "pequena industria" que em- 

pregava 29,4% da mao-de-obra industrial 

em 1907, elevou sua participagao para 

37,3% em 1920. 
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