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Resume 

O objetivo deste artigo 6 analisar a natureza 
da imigragSo espanhola no Brasil e seus graus 
de integragSo econdmica e social. Este estudo 
preliminar mostra que a posse dal terra era o 
principal objetivo da primeira gera?§o de imi- 
grantes espanhdis e, na d6cada dailSSO, cons- 
titufam claramente uma forga dominante na agri- 
cultura paulista. Os dados tamb^m mostram que 
enquanto na d^cada de 1910 os espanhdis fo- 
ram os mais enddgamos dentre os imigrantes 
europeus, em fins da ddcada de 1930 eles se 
voltavam para a aculturagfio intensiva com a po- 
pulagSo brasileira nativa. 

Palavras-chave: imigrag§o espanhola, integra- 
g§o econdmica e social. 

Abstract 

The objective of this article is to analyse the 
nature of Spanish immigration in Brazil and its 
rates of economic and social integration. This 
preliminary study shows that the land ownership 
was a major goal of the first generation of 
Spanish immigrants and by the 10SO's they were 
clearly a dominant force in paulista agriculture. 
The data also show that while the Spanish mi- 
grants of the 1910*8 had been the most endoga- 
mous of the European migrants, by the late 
1930*8 they were moving toward intensive 
acculturation with the native Brazilian population. 

Key words: Spanish immigration, economic and 
social integration. 

A grande onda migratdria de europeus e asidticos que se seguiu d aboli- 

gao da escravidao em 1888 trouxe ao Brasil cerca de 5 milhoes de imigrantes. 

Nessa migragao em massa, os espanhdis desempenharam urn papel funda- 

mental. Os 750 mil espanhdis que entraram no Brasil no decorrer dos setenta 

O autor 6 professor da Columbia University. 

TradugSo de Laura Teixeira Motta do original "The social economic integration of Spanish immigran- 
ts in Brazil". 
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anos seguintes, tiveram participagao vital na expansao da economia cafeeira 

do pals e a seguir no desenvolvimento da grande economia urbana e agrlcola 

do estado de Sao Paulo. Em termos nacionais eram os terceiros em importan- 

cia, ap6s italianos e Portugueses, mas sua concentragao em Sao Paulo colo- 

cava-os em segundo lugar nesse estado vital. O ensejo de sua migragao, como 

ocorreu com os italianos, vinculou-se totalmente as demandas por tra- 

balhadores agrfcolas nao-especializados na lavoura cafeeira,em expansao no 

planalto do oeste paulista. Com a desergao em massa de 150.000 escravos 

das fazendas cafeeiras paulistas em expansao, os fazendeiros, em 1886, forga- 

ram o estado a comegar a subsidiar a vinda de imigrantes (CAMARGO, 1981, 

p. 115)(1), tarefa que o governo federal assumiu durante os anos seguintes, e 

que perduraria at6 1926(2). 

Foi esse subsfdio e a real possibilidade de poupar e ter acesso k terra 

que finalmente tornaram o mercado de trabalho brasileiro atraente para os tra- 

balhadores europeus. Embora a colonizagao agrlcola houvesse trazido campo- 

neses alemaes e italianos para as regioes do Rio Grande do Sul, Santa Cata- 

rina e Curitiba no s^culo dezenove e comunidades agrfcolas planejadas desse 

tlpo continuassem a ser estabelecidas mesmo no decorrer do s^culo vinte em 

estados mals setentrionais como o Espfrito Santo, essas migragoes forneceram 

uma parte insignificante da forga de trabalho nacional. Foram os 4 milhoes de 

africanos trazidos ao Brasil desde os| primdrdios da colonizagao atd 1850(3) 

que forneceram o grosso da mao-de-obra agrlcola nas grandes lavouras expor- 

tadoras de agucar, algodao e cafd. Esses trabalhadores negros, por sua vez, fo- 

ram suplementados por uma forga de trabalho mista composta de mestigos e 

brancos naturais dal terra. Nesse contexto, os imigrantes europeus compunham 

apenas urn pequeno element© em uma economia agrlcola predominantemente 

de subsistencia ou regional. Com efeito, ainda em 1872 eles representavam 

nao mais do que 3,8% da populagao nacional e tao-somente 3,5% da popula- 

(1) Esse tamb&n foi o ano do Infcio da famosa hospedaria, em SSo Paulo, destinada a abrigar e en- 
caminhar os imigrantes recdm-chegados. 

(2) Entre 1889 e 1929, 57% desses imigrantes foram levados para o estado de SSo Paulo, 45% deles 
recebendo subsfdios para custear seu transporte desde a Europa at6 as fazendas do interior 
(MERRICK & GRAHAM, 1981, p. 125, Tabela 5.2). Durante as duas primeiras d^cadas dessa mi- 
gragSo em massa (ou at<5 1900), esses ndmeros foram, respectivamente, da ordem de 70% de to- 
dos os imigrantes dirigindo-se a SSo Paulo, com 70 a 90% sendo subsidiados. Mesmo na primeira 
dScada do novo s^culo, metade dos Imigrantes alnda flufa para SSo Paulo, e desses, mals de 50% 
eram subsidiados. O subsfdio s6 deixou de desempenhar seu papel predominantemente fomenta- 
tivo apds essa data, e mesmo entSo jamais declinou a menos de umtergo detodos os imigrantes 
chegados a SSo Paulo. Concorrendo manifestamente com a Argentina e os Estados Unidos, o 
Brasil sd poderia comegar a atrair um grande ndmero de trabalhadores mediante o emprego de 
subsfdios. Foi somente guando jS ia avangada a dScada de 1910 gue a migragSo europSia final- 
mente comegou a se auto-sustentar. 

(3) Para as estatfsticas sobre o trSfico de escravos africanos para o Brasil, ver KLEIN (1987, p. 51 - 59.) 
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gao de Sao Paulo, Em 1900 comporiam 7% da populagao nacional e atingiriam 

a significativa proporgao de 21% da populagao do estado de Sao Paulo (MER- 

RICK & GRAHAM, 1981, p. 126, quadro 5.3) 

Nessa onda migratdria moderna, os espanhdls foram um elemento notd- 

vel. Pouco antes de 1914 superaram temporariamente os italianos em impor- 

tdncia, perfazendo 22% de todos os imigrantes entrados no Brasil (ver tabela 

1). Como os italianos, o grosso dos imigrantes espanhdis entrou no pals antes 

de 1930, conquanto houvesse novamente um fluxo importante apds a Segunda 

Guerra Mundial. Mas a maior parte dessa imigragao esteve ligada ao movi- 

mento da economia cafeeira e a fatores externos como a eclosao da guerra na 

Europa. Portanto, examinando os dados disponfveis, parece que no perfodo an- 

terior d Primeira Guerra Mundial os espanhdis foram atrafdos ao Brasil, princi- 

palmente pelo subsfdio ao transporte concedido pelos governos federal e esta- 

duais brasileiros. Assim, dos 102.800 espanhdis que passaram pela Hospeda- 

TABELA 1 

PRINCIPAIS GRUPOS DE IMIGRANTES ENTRADOS NO BRASIL, 1820-1972 

Perfodo Italianos Portugueses Espanhdis Japoneses Total 

1820-1876 16.562 160.119 2.901 — 350.117 

1877-1886 132.153 83.998 15.715 — 273.162 

1887-1903 995.620 305.582 193.607 — 1.654.830 

1904-1914 212.063 412.607 243.617 15.543 1.085.849 

1915-1918 17.647 41.897 31.539 9.728 111.648 

1919-1930 116.319 337.723 91.776 75.382 945.284 

1931-1940 18.328 95.740 9.937 86.414 288.607 

1941-1945 276 9.073 275 1.548 18.432 

1946-1963 115.754 320.595 123.590 53.556 799.365 

1964-1972 4.527 22.980 4.467 5.836 74.082 

Total's 

(1820-1930) 

(1820-1972) 

1.490.364 

1.629.249 

1.341.926 

1.790.314 

579.155 

717.424 

100.653 

248.007 

4.420.890 

5.601.376 

Fontes: FERREIRA LEVY (1974, p. 74, Tabela 2). Os dados ofldals para 1884-1953 encontram-se ©m 
IBGE (1954. p. 59). 
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ria dos imigrantes em Sao Paulo a camlnho dos cafezais entre 1910 e 1915, 

apenas cerca de 15.630, ou 15%. custearam o prdprio transported). 

Meu objetivo neste artigo 6 analisar a natureza dessa imigragao e seus 

graus relatives de integragao economica e social S economia e sociedade bra- 

sileiras. Considerando a escassez de trabalhos sobre o tema e as particulari- 

dades das estatfsticas imigratdrias no BrasiK5), este estudo serd em muitos 

aspectos preliminar, esperando-se, contudo, que fornega o perfil bdsico da 

evolugao desse importante grupo de imigrantes espanhdis na Amdrica. 

No contexto da imigragao espanhola para a Amdrica, o Brasil representou 

uma alternativa importante para urn grande numero de imigrantes provenientes 

principalmente das prov(ncias( da Galiza e Andaluzia. Na imigragao maciga 

apds-1880, os pafses preferidos pelos imigrantes espanhdis foram a Argentina, 

a seguir Cuba (que atraiu a maioria dos imigrantes das Uhas Candrias) e em 

terceiro lugar o Brasil. No total de todos os espanhdis que emigraram da Espa- 

nha entre 1880-1930,' cerca de 12% vieram para o Brasil (ver tabela 2), o que 

perfaz aproximadamente 15% de todos os que vieram para a Amdrica(6). Dos 

emigrantes que se dirigiram para o Brasil, no mfnimo tres quartos foram subsi- 

diados pelos vdrios governos brasileiros. Embora o subsfdio fosse oficialmente 

ilegal na Espanha atd 1907, na verdade os contratos de "enganche" eram co- 

muns. No caso da Galiza, a esmagadora maioria dos imigrantes compunha- 

se de camponeses proprietdrios de pequenas glebas. Isso contribuiu para o fa- 

(4) REPARTigAO DE ESTAlfSTICA E ARCHIVO DO ESTADO. Annuirio estatfstico de Sio Paulo, 
1909, SSo Paulo. I, p. 36-7; ibid,, 1910, p. 36-7; ibid,, 1911, II, p. 5; ibid,, 1912,1, p. 101; ibid,, 
1913,1, p, 100; ibid., 1914, I, p. 109. 

(5) As estatfsticas sobre a migragSo no Brasil sSo relativamente incompletas. Em contrasts com a 
maioria dos outros pafses americanos, por exemplo, as estatfsticas raramente registram os imi- 
grantes de segunda geragSo (nascidos no Brasil de pais estrangeiros). Portanto, 6 diffcil calcular o 
Impacto produzido pelos Imigrantes no longo prazo, e todas as estatfsticas sobre imigragao aqui 
apresentadas referem-se apenas aos nascidos no exterior. Outro dado geralmente fomeddo 6 
a reemigragao, que Infelizmente no caso brasileiro nao categoriza os imigrantes que regressaram, 
segundo o pafs de origem. As informagdes concementes a mobilldade econflmica limitam-se prin- 
cipalmente as propriedades na zona rural, praticamente inexistindo estatfsticas sobre a partici- 
pagdo dos estrangeiros por pafs de origem no comdrcio ou indtistria durante qualquer perfodo, 
pelo menos em termos nadonals e estaduais. NSo hd praticamente estudos versando sobre a par- 
ticlpagSo dos imigrantes na polftica e na cuitura, e os poucos trabalhos sobre o comporlamento so- 
cial e econdmico dos grupos de imigrantes restringem-se, em sua maioria, a pequenas comunida- 
des rurais. 

(6) A Argentina, entre 1882-1930, absorveu-se cerca de 39% de todos os imigrantes espanhdis, e 
juntamente com o Brasil acolheu 51% desses imigrantes europeus. Cuba, porsua vez, permane- 
ceu entre esses dois pafses, recebendo no total aproximadamente 25% de todos os imigrantes. 
Entre 1902 e 1926, o flnlco perfodo para o qual dlspomos de estatfsticas compardvels para os trds 
pafses, o Brasil recebeu 14% de todos os chegados S Amdrica, a Argentina 57%, e Cuba 29%. 
Esses cdlculos baseiam-se nos nflmeros de emigrantes espanhdis fomecidos em DIRECCION 
GENERAL DEL INSTITUTO GEOGRAFICO, CATASTRAL Y DE ESTADfSTICA, 1933, p. ||; os 
referentes ao Brasil s5o os mesmos da tabela 1, e os da Argentina e Cuba encontram-se'nos tra- 
balhos de SANCHEZ-ALONSO (1988) e 1GLESIAS (1988). 
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TABELA 2 

MEDIA ANUAL DE EMIGRAQAO ESPANHOLA E ENTRADA DE 

IMIGRANTES ESPANHOIS NO BRASIL E ARGENTINA, 1882-19600 

(A) (B) (C) (B/A) (C/A) B/B+C) 

Quinquenio Safdas da Entradas Entradas Brasil Argentina Brasil % 

Espanha no Brasil na % % na Amdr. 

Argentina do Sul 

1882-1885 53.557 2.071 4.922 3,9% 9,2% 29,6% 

1886-1890 79.414 5.968 27.126 7,5% 34,2% 18,0% 

1891-1895 82.665 19.048 7.330 23,0% 8,9% 72,2% 

1896-1900 83.246 12.375 19.053 14,9% 22,9% 39,4% 

1901-1905 75.824 8.728 29.355 11,5% 38,7% 22,9% 

1906-1910 150.205 17.120 101.177 11,4% 67,4% 14,5% 

1911-1915 175.846 25.707 96.838 14,6% 55,1% 21,0% 

1916-1920 99.844 8.281 21.000 8,3% 21,0% 28,3% 

1921-1925 105.857 9.166 42.873 8,7% 40,5% 17,6% 

1926-1930 89.572 6.036 39.961 6,7% 44,6% 13,1% 

Total 4.926.585 570.439 1.943.253 11,6% 39,4% 22,7% 

(Mddia 

anual) (985.317) (114.088) (388.651) 

Notas: (*) As estatfsticas de imigragSo do govemo espanhol inlclaram-se somente em 1882, ano que usel 
como base para todas as outras series. Isso explica tamb6m por que o primeiro grupo de anos, 
1882-85, abrange apenas quatro anos. 

Fonte: Os dados de safda da Espanha encontram-se em DIRECCION GENERAL DEL INSTITUTO 
GEOGRAfICO CATASTRAL Y DE ESTADlSTICA (1933, p. il); os referentes ao Brasil s§o os 
mesmos databela 1; os da Argentina prov6m(de SANCHEZ - ALBORNOZ (1988, p. 215-216). 

to de a elite local e os altos funcioncirios governamentais preocuparem-se mui- 

to pouco com a perda de populagao em zonas densamente povoadas de mini- 

fundios agrfcolas. Com isso, e com a ajuda de uma extensa rede local de 

agentes recrutadores, essa atividade supostamente ilegal p6de ser exercida 

abertamente nos portos regulares. Assim, a maior parte dos emigrantes gale- 

gos partiu diretamente de Vigo e Coruna - efetivamente, mais da metade de 

todos os espanhdis que embarcaram para a Amdrica safram desses dois portos 

(TABOADA, 1979, p. 152), embora uma quantidade ainda desconhecida tenha 
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grArco 1 

EMIGRAQAO ESPANHOLA COMPARADA A ENTRADA DE IMIGRANTES 

ESPANH6IS NO BRASIL E ARGENTINA, 1882-1930 

300.000r 

250.000-- 

200.000 - 

150.000+ 

100.000 T 

50.000- 

/ • A 
y Vv 

\ t — 
/ \ 

1922 1886 1690 1894 1896 1918 1882 1902 1906 I9<0 1914 
ANO 

1926 1930 

SAIOAS DA ESPANHA 

ENTRADAS NA ARGENTINA 
  ENTRADAS NO BRASIL 

embarcado em portos portugueses(7). No caso da Andaluzia, onde predomina- 

vam os trabalhadores agricolas sem terra e o controle senhorial era mais forte» 

os contratos subsidiados foram mais diffceis de organizar e, ao que parece, o 

grosso das famflias emigrantes subsidiadas foram obrigadas a embarcar no 

porto britanico de GibraltaK8). 

(7) Um excelente esludo sobre a ImlgragSo galega d o de VAZQUEZ'(1988, p. 80-104.) 

(8) O navlo a vapor Espagne, que reallzou numerosas viagens entre Gibraltar e Rio de Janeiro no 
primelro semestre de 1911, caracleiiza bem as chegadas de Imlgrantes naturals da Andaluzia* 
Em 12 de Janeiro o Espagne trouxe 39 famflias (178 adultos e crlangas); em 13 de margo, desem- 
barcou 55 famflias (168 pessoas no total), e em 4 de junho, 143 famflias (737 homens e mulheres). 
todas espanholas. Oulro navlo a vapor francos, o Provence, aportou no Rio de Janeiro vlndo de 
Gibraltar em 6 de malo com 183 famflias espanholas (811 pessoas) (ARQUIVO NACIONAL, En- 
trada de Estrangelros, llvro 100). Esse volume manuscrito cont&n Informagfies sobre t> perfodo de 
Janeiro a junho de 1911. Um estudo sobre a sltuagSo dos imlgrantes andaluzes 6 apresentado em 
BERNAL (1988, p.143-165.) 
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Conquanto para os perfodos individualmente considerados variassem os 

numeros de imigrantes que chegavam a seus destines, numeros esses nem 

sempre correlacionados com os movimentos da espanha (ver tabela 2 e grdfico 

v1) - como foi o caso na d6cada de 1890 e novamente na de 1910 - em termos 

gerais verificou-se uma correlagao significativa entre a emigragao na Espanha 

e as estatlsticas de imigragao brasileiras. Uma vez que o Brasil foi o terceiro 

em importancia como pafs de destino dos emigrantes espanhdis durante a 

maior parte do perfodo 1882-1930, essa correlagao nao 6 surpreendente. Con- 

siderando igualmente a histdria comum no que concerne ci absorgao de imi- 

grantes, o movimento de espanhdis chegados ^ Argentina tambdm apresentou 

correpondencia bastante significativa com as entradas no Brasil. Apenas no 

caso de Cuba, com suas variagdes muito pronunciadas nos padrdes migratd- 

rios devido a grandes conflitos polfticos locais, nao houve correlagao significa- 

tiva no longo penodo considerado(9). Igualmente, como se poderia esperar, da- 

da a origem andaluza e galega da maioria dos imigrantes espanhdis chegados 

ao Brasil, no mfnimo 80% dos mesmos ocuparam-se na agricultura, o que tam- 

bdm refletia os fatores da demanda no mercado americano ao qual chegavam. 

Assim como os italianos e os japoneses, os espanhdis foram trazidos ao 

Brasil, principalmente para trabalhar nas lavouras de cafd, em substituigao aos 

escravos libertados que abandonaram as fazendas, tornando-se camponeses e 

posseiros nas antigas zonas cafeeiras.l Enquanto os imigrantes italianos e Por- 

tugueses dirigiram-se a outras provfneias, os espanhdis, a semelhanga dos ja- 

poneses, foram os que mais se concentraram na provfneia de crescimento 

mais rdpido, no coragao da zona cafeeira - o estadp de Sao Paulo. For oca- 

siao do censo de 1920, 78% dos 219.142 imigrantes nascidos na Espanha re- 

sidiam nesse estado - o maior percentual dentre todos os grupos de euro- 

peus(10). Ademais, apesar do fim da imigragao na decada de 1920 e da contf- 

(9) A correlagSo entre a safda de emigrantes da Espanha e a entrada de espanhdis no Brasil de 1982 
a 1930 foi 0,68; para a Argentina, a correlagSo foi ainda mais elevada, alcangando 0,85. A corre- 
lagSo entre os desembarques na Argentina e no Brasil nesse mesmo perfodo foi menos significati- 
va, chegando a 0,56. 

(10) A dlstribulgSo da popuIagSo estrangelra em 1920 foi a segulnte: 

% em S5o Paulo % de Estrangeiros em SSo Paulo 
Origem (n = Total no Brasil) (n = Total em SSo Paulo) 

Espanhdis 78,2% (219.142) 20,6% (171.289) 
Italianos 71,4% (558.405) 48,1% (398,7)97) 
Portugueses 38,6% (433.577) 20,1% (167.198) 
Japoneses 87,3% ( 27.976) 2,9% ( 24.435)1 

Total 100% (1.565.961 100% (829.851) 

Fontes: DIRECTORIA GERAL DE ESTAlfSTICA; 1920, MPopulag6es,,, IV, 1- parte, p. 313-317. 
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nua entrada de migrantes espanhdis - aproximadamente mais de 200.000 ate 

o final da grande imigragao no infcio da d^cada de 1960(11) - os espanhdis 

(X)ntinuaram a concentrar-se em Sao Paulo. Segundo o censo de 1940, 81% da 

populagao de 160.557 residentes na Espanha viviam nesse estado (IBGE, 

1958, p. 17)02). 

fi essa concentragao que faz dos relatdrios estatfstlcos sobre imigragao 

no estado de Sao Paulo fonte tao importante para o estudo do cardter da imi- 

gragao espanhola. Sendo o governo paulista o unico (estadual ou federal) no 

Brasil a fomecer classificagoes detalhadas dos imigrantes segundo idade, ins- 

trugao e ocupagao, os dados referentes aos imigrantes espanhdis entrados em 

Sao Paulo entre 1908 e 1936 (ver tabela 3) sao fundamentals para a descrigao 

da maioria dessa populagao (SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA 

ECOMERCIO, 1937, p. 74). 

Nesse fluxo migratdrio, os espanhdis destacaram-se entre os imigrantes 

europeus por serem os mais orientados para a famflia e por trazerem a maior 

proporgao de criangas. Nesse aspecto, assemelharam-se muito aos japoneses. 

Embora os italianos vindos para o Brasil contasssem com a maior proporgao 

de casados e trouxessem comparativamente mais filhos do que os demais 

grupos de italianos chegados d Amdrica, sua orientagao para a famflia e filhos 

ainda assim foi bastante inferior d dos espanhdis. 

Ainda em comparagao com os demais europeus, os espanhdis foram os 

que mais se categorizaram como trabalhadores agrfcolas, assemelhando-se, 

tambdm neste aspecto, mais aos japoneses. No entanto, o mais surpreendente 

d que, atd mesmo em comparagao com os Portugueses, os espanhdis inques- 

tionavelmente constitufram o menos instrufdo dentre os principais grupos de 

estrangeiros que^ngressaram no pafs nesse pehodo. 

Nao obstante as desvantagens em termos de instrugao, o fato de os es- 

panhdis concentrarem-se no estado brasileiro mais rico e de crescimento mais 

rdpido permitiu-lhes safrem razoavelmente bem na obtengao de acesso d terra. 

Mesmo nesse aspecto, pordm, os italianos, sendo mais numerosos e tendo 

chegado mais cedo, tiveram mais exito, assim como haviam tido, inicialmente, 

os Portugueses. Jd em 1905, quando haviam chegado apenas cerca de 

230.000 imigrantes, constatou-se que os espanhdis concentravam-se como 

(11) Para um total em 1972 d© 716.052 entradas desde a ddcada de 1820. Ver FERREIRA LEVY 
(1974, p. 71-73, Tabela 1). 

(12) Novamente, os japoneses, com 91% de residentes no estado de S5o Paulo, foram os dnlcos ou- 
tros Imigrantes que se aproxlmaram um pouco dos nflmeros referentes S concentraQSo dos espa- 
nhdis (IBGE, 1958, p. 40), Embora aproximadamente a mesma propoipSo de imigrantes italianos e 
espanhdis tenha se dirigldo inicialmente para SSo Paulo no perfodo 1872-1972 (FERREIRA 
LEVY, 1974 p. 83, Tabela 8), os Italianos parecem ter se deslocado mu'rto mais, como indicam os 
dados sobre resldfincia em cada censo. 
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TABELA 3 

CARACTERISTICAS DOS PRINCIPAIS GRUPOS DE IMIGRANTES 

DESEMBARACADOS 1NO PORTO DE SANTOS, 1908-1936 

Italianos Portugueses Espanh6is Japoneses Total 

Populagao Total 202.749 275.257 209.282 176.775 1.222.282 

N9 de Grupos 

familiares 28.374 35.044 33.955 31.412 174.928 

% Sozinhos 42 53 JS 5 37 

Idades 

% Mais de 12 anos 78 81 68 70 77 

% 7 a 12 anos 8 7 12 11 8 

% Menos de 7 anos 14 12 20 19 15 

Razao entre os sexos 1,83 2,12 1,46 1,28 1,76 

Estado Civil: 

% Casados 42 43 37 42 39 

% Solteiros 55 55 60 56 58 

%| Viuvos 3 2 3 2 2 

Analfabetos (%)(*) 32 52 65 101 34 

Ocupagdes: 

% Agricultores 50 48 79 99 59 

Notas: (*) Porcentagem de analfabetos entre a populagSo de 7 anos ou mais. 
Fonte: SECRETARIA DA AGRICULTURA, INDUSTRIA E COM^RCIO (1937, apfindice, tabela nSo nu- 

merada) "Movimento Immigratorio pelo porto de Santos... 1908 a 1936" e Quadro A-16, p. 69. 

proprietcirios de terras no planalto ocidental, zona cafeeira central de Sao 

Paulo, que continha 73% das 476 fazendas possufdas por espanhdis no esta- 

do. Essas fazendas perfaziam somente 1,1% das fazendas nessa regiao cafe- 

eira, e mesmo nessa dpoca elas eram, em sua maioria, marginals, pois apre- 

sentavam o mais baixo valor mddio por propriedade para qualquer grupo de es- 

trangeiros, e seu valor total era insignificante - apenas 0,3% de todas as fa- 

zendas cafeeiras da regiao (HOLLOWAY, 1984, p. 222-225, tabelas 7-8). 

No entanto, a constante chegada de espanhdis e sua permanente capa- 

cidade de economizer recursos a partir de seus complexes contratos de traba- 

Iho - ^ semelhanga dos italianos - capacitou-os a aumentar uniformemente 

seu acesso ^ terra Embora haja poucas duvidas de que os cafeicultores explo- 
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raram os trabalhadores subsidiados e de que multas famflias tiveram experien- 

cia& negativas durante os anos em que trabalharam como colonos nas fazen- 

das de caf6, tamb^m 6 inquestiondvel que numeros significativos de colonos 

conseguiram economizar dinheiro e deixar a condigao de sem-ter- 

ra(13). Todas as estlmativas contempor^neas sobre poupanga m&Jia feitas pbr 

observadores italianos, bem como posterlormente as de historiadores, indicam 

que urn contrato de cinco anos para uma famflia poderia facilmente permltir 

uma poupanga suficiente para a compra de terra na regiao (ALVIM, 1986, p. 93 

ss^lHOLLOWAY, 1984, cap. 4). Tamb&n 6 evidente, como mostram os de- 

talhados estudos de Holloway sobre a propriedade da terra em Sao Paulo em 

1905, que todos os imigrantes tendiam principalmente a ser de infcio pequenos 

proprietaries de terra © concentrar-se em terras mais marginais, setores mais 

antigos e fronteiras abertas(14), Entretanto, de urn censo para outro, suas parti- 

cipagoes relativas em termos de cafeeiros e valores totais aumentaram at6 se 

tornarem sdrios concorrentes para os cafeicultores|nascidos no pafs(15). 

Em 1920, quando haviam entrado cerca de 470.000 espanhbis, seu aces- 

so ci terra crescera consideravelmente, embora ainda a um ritmo mais lento 

que o verificado pera os imigrantes italianos. Nessa bpoca eles estavam fir- 

memente estabelecidos como proprietbrios nos distritos cafeeiros tradicionais 

(ver tabela 4). Em todo o pafs, apenas os italianos superavam-nos em termos 

de sua proporgao entre os proprietbrios de terra em comparagao com sua pro- 

porgao na populagao estrangeira total (perfaziam 45% de todos os proprietbrios 

agrfcolas e apenas 36% de todos os estrangeiros). Para os japoneses essa ra- 

zao praticamente se equilibrava, e tanto para Portugueses como para espa- 

nhbis a porcentagem entre os proprietbrios agrfcolas era menos da metade da 

referente k sua participagao na populagao total. Porbm, em contraste com os 

italianos, mais numerosos e com maior numero de proprietbrios de terras, os 

espanhbis e Portugueses safram-se bem melhor em termos das participagbes 

relativas do tamanho e riqueza das terras cultivadas. De fato, os espanhbis de- 

tinham o maior valor por acre dentre os quatro principals grupos de residentes 

estrangeiros. 

(13) A argumentagao e a anaiise que ser5o desenvolvidas nas pdginas seguintes dlferem fundamen- 
talmente da vls5o que nega a mobilldade dos espanhdis apresentada em SOUZA-MARTINS 
(1988, p. 249-269.) 

(14) HOLLOWAY (1984, cap. 6); ALVIM (1983, p. 262 ss.), para sua prdprla andlise detalhada sobre o 
levantamento fundidiio em 1906 e 1920 em SSo Paulo. 

(15) Um bom sumdrio do debate acerca do sucesso ou fracasso dos Imigrantes italianos, em especial 
na obtengSo de propriedade de terras, encontra-se em STOLCKE (1986, p. 78-94). Embora essa 
autora aceite algumas partes do que ela denomlna modelo i*otlmlstaM, mesmo assim julga que 
ainda na ddcada de 1920 os italianos nSo haviam avangado tanto quanto afirmaram alguns auto- 
res na passagem de trabalhadores sem terra a agiicultores donos da prdpria terra. 
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TABELA 4 

PROPRIEDADE DE TERRAS ENTRE GRUPOS DE IMIGRANTES 

DE PRIMEIRA GERAQAO NO BRASIL EM 1920 

Origem N? de Tamanho Valor ProporgSo PropoixpSo ProporgSo Propor?So 

Proprie- M4dio M6dio do Total do Total do Valor da Popula- 

dades (hectares) por Hecta- de Pro- de Terras Total gSo 

Agrfcolas re(mll r4ls) priedades Cultivadas Total 

Italianos 35.894 76 170$ 5,54% 1,57% 4,41% 1,82% 

Portugueses 9.552 380 71$ 1,47% 2,07% 2,45% 1,42% 

Espanhdis 4.725 95 173$ 0,73% 0,26% 0,73% 0,72% 

Japoneses 1.165 37 117$ 0,18% 0,02% 0,05% 0,16% 

Todos os 

Estrangeiros 79.169 136 106$ 15,79% 6,14% 10,74% 5,11% 

BrasileirosH 545.866 266 57$ 84,21% 82,81% 78,19% 94,88% 

Totals 648.153 270 60$ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Notas: {*) Devido § m^dla de idade mals baixa e § menor propor?5o de homens na populapSo nascida no 
Brasi!, as propor^des subestimam sua importSncia relativa como proprietSrios de terras em rela- 
g5o S sua participacSo na popula^So total. 

Fontes: DIRECTORIA GERAL DE ESTAlfSTICA, (1920, v. Ill, 1) ("Agricultura"), p. xxxii, quadro 22; para 
a dltima coluna sobre a proporgao da populate total, ibid., IV, 1 ("Populagao"), p. LXIII, 
312-315. 

Desdobrandose mais esses totals nacionais e analisando-se os referen- 

tes somente k B<ko Paulo (ver tabela 5), encontram-se os mesmos resultados 

relatives, embora parega em geral que os espanhdis inicialmente nao se saf- 

ram tao bem quanto os outros imigrantes nesse estado competitivo. Sua pro- 

porgao entre os proprietdrios de fazendas era menor do que sua proporgao na 

populagao, e o valor de suas fazendas era relativamente baixo, sendo portanto 

sua participagao na riqueza, medida em termos de valor das propriedades agrf- 

colas, menor do que sua porcentagem entre os proprietdrios agrfcolas. Aldm 

disso, sua situagao nao foi tao boa quanto a dos Portugueses, que nao eram 

tao numerosos no estado(16). Isso, pordm, parecia ainda refletir sua chegada 

relativamente mais tardia nas dreas cafeeiras, pois os espanhdis em breve su- 

peraram seus rivals Portugueses e se tornaram o segundo maior grupo de pro- 

prietdrios estrangeiros no estado. 

(16) Compunham 20,6% da populapSo total e apenas 16,0% dos propriet&ios. DIRECTORIA GERAL 
DE ESTAlfSTICA (1920, IV, 1?, p. 313-317.) 
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TABELA 5 

PROPRIEDADE DE TERRAS ENTRE GRUPOS DE IMIGRANTES 

DE PRIMEIRA GERAQAb NO ESTADO DE SAjO PAULO EM 1920 

Orlgem N9 de Tamanho Valor ProporgSo ProporgSo ProporgSo ProporgSo 
Propiie- M4dio M4dio do Total do Total do Valor da Popula- 

dades (hectares) por Hecta- de Pro- de Terras Total gSo 
Agrfcolas re(mll r4ls) priedades Cultlvadas Total 

Italianos 11.825 78 281$ 14,6% 6,6% 8,9% 8,7% 

Portugueses 3.875 113 277$ 4,8% 3,1% 4,2% 3.6% 

Espanhdis 3.530 59 255$ 4 ,4% 1,5% 1,8% 3,7% 

Japoneses 1.151 82 126$ 1,4% 0,3% 0,2% 0.5% 

Todos os 

Estrangeiros 22.065 87 263$ 27,3% 13,8% 17,4% 18,2% 

Brasileirosf*) 54.245 181 187$ 67,0% 70,8% 63,5% 81,8% 

Totais 80.921 172 208$ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Notas: (*) Devldo k m^dia de idade mais balxa e S menor proporgSo de homens na populagSo nascida no 
Brasil, as proporp6es subestimam sua ImportSncia relativa como proprietdrios de terras em rela- 
gSo S sua partlcipagSo na populagSo total, 

Fontes: DIRECTORIA GERAL DE ESTATfSTICA, 1920, v. Ill, 1 ("Agricultura"), p. xxxv, quadro23; para 
a Oltima coluna sobre proporgao da populapSo total, ibid,, IV, 1 ("Populagao"), p. LXIII, 316-317. 

Durante a enorme expansao da atividade cafeeira no infcio da d^cada de 

1920, os imigrantes continuaram a prosperar nao s6 quanto ao acesso & terra, t 

mas tamb^m assumindo crescente importancia como produtores de caf6. Em 

1923,32% dos p6s de caf^ produtivos na regiao cafeeira mais rica do Brasil, as 

planfcies do oeste paulista, pertenciam a estrangeiros. Nem mesmo o impacto 

da Grande Depressao desacelerou essa expansao, pois em 1932 os imigrantes 

haviam aumentado para 39% sua participagao como proprietcirios relativamen- 

te a todos os cafeeiros da regiao, e os espanhdis haviam despontado & frente 

dos Portugueses como o segundo maior grupo de proprietdrios estrangeiros, 

possuindo 6% de todos os pds de cafd. 

Poucos anos depois, esse percentual de proprietdrios estrangeiros eleva- 

ra-se ainda mais. Em urn censo agrfcola especial de 1934, os estrangeiros 

haviam aumentado para 42% seu controle dos 1,5 milhao de pds de cafd no 

estado, e a contfnua expansao da riqueza dos imigrantes espanhdis (possufam 

agora 7,4% do total de cafeeiros) mantinha-os em segundo lugar, atrds dos ita- 

lianos. Ademais, em contraste com sua situagao em 1920, sua importdncia re- 
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lativa como propriet^rios de fazendas cafeeiras e produtores agora superava 

signlficativamente, em mais de tres vezes, sua porcentagem na populagao to- 

tal do estado de Sao Paulo (ver tabela 6). Os espanhdis, em geral, tiveram urn 

^sucesso razodvel na produgao da maioria dos gdneros alimentfcios, embora 

com participagao menor do que na atividade cafeeira - de aproximadamente 5 

a 6% na maior parte das culturas. Mas em tres cultures allmentfclas em Sao 

Paulo, em 1954, sua importancia relatlva foi notdvel: cebola (com 26% das 

propriedades agrfcolas e 36% da produgao total), laranja (8% das proprledades 

e 13% da produgao do estado) e banana (7% das propriedades e 12 % da pro- 

dugao) (SECRETARIA DO ESTADO DOS NEGOCIOS DA AGRICULTlfRA, 

INDUSTRIA E COMERCIO, 1936, p. 36 ss.).( 

TABELA 6 

PROPRIEDADE DE FAZENDAS DE CAFE ENTRE OS 

ESTRANGEIROS EM SAO PAULO, 1934 

Origem % de Fazendas % de Cafeeiros % da ProdugSo % da PopulagSo 
Cafeeira do Estado 

(em arrobas) 

Espanh6is 9,1 7,4 7,5 2,5 

Italianos 24,2 21,5 21,4 4,7 

Portugueses 6,3 6,0 5,5 2,7 

Japoneses 5,6 3,6 3,4 2.0 

Todos os estrangeiros 47,5 42,2 41,2 14,5 

Brasileiros 52,3 57,4 58,4 85,5 

Total 100,0 100,0 100,0 100,Of) 

N 82.305 1.480.433.324 80.625.015 6.433.327 

Notas: (*) Em v^rios casos os valores n5o somam 100% devido & InclusSo de propriet^rios de origem 
desconhecida. 

Fonte: SECRETARIA DE ESTADO DOS NEG6CIOS DA AGR1CULTURA, INDUSTRIAjE COMERCIO| 
(1936, p. 35);(para o total da populagSo do estado em 1934, SECRETARIA DOS NEG6CIOS 
METROPOLITANOS (1983, II, p. 165, tabela M1; 171, tabela 1-21). 

Parecendo atrafdos pelas principals ^reas produtivas da regiao rural pau- 

lista, os espanhbis foram os que menos se concentraram em breas urbanas 

dentre os principals grupos de europeus. No censo de 1934 do estado, 50% 

dos estrangeiros encontravam-se em centres urbanos, mas a porcentagem de 
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espanh6is nesses centres era d© apenas 42%. O perceptual de 58% de espa- 

nhdis residentes na zona rural era o mais elevado dentre os principals grupos 

europeus, sendo superado apenas pelo caso especial dos japoneses, dos quais 

92% residiam em propriedades agrfcolas. AI6m disso, embora os espanhdis 

compusessem o terceiro major grupo de imigrantes na cidade de Sao Paulo, 

eles pareciam, como os japoneses, preferir os centros urbanos secunddrios d 

capital do estado (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTAllSTICA, 1939, 

p.76-77). 

Isso, por sua vez, pode explicar por que os espanhdis aparecem com rela- 

tivamente pouca import§ncia nos poucos exemplos disponfveis de participagao 

de estrangeiros na forga de trabalho urbana. Em 1911, por exemplo, quando 

59% dos 10.204 trabalhadores texteis de Sao Paulo eram italianos, os espa- 

nhdis representavam tao-somente 3% do total. Dos 2.299 trabalhadores em- 

pregados pelo estado nesse mesmo ano, os espanhdis representavam 7% da 

forga de trabalho, ficando bem atrds de italianos e Portugueses^17). Natural- 

mente, a histdria do processo imigratdrio ainda estava em seus primdrdios, e a 

importdncia relativa dos espanhdis deve ter aumentado consideravelmente, 

especialmente com o rdpido crescimento da indlustria em todos os principals 

centros do estado. Em 1919, o estado de Sao Paulo abrigava 32% das indus- 

trias brasileiras, tendo ascendido do patamar de 15% em 1909, e essa concen- 

tragao seria sempre crescente nos anos vindouros(18). Nao obstante, parece 

que os imigrantes espanhdis nunca fizeram grandes incursoes na propriedade 

de industrias paulistas. Uma pesquisa sbbre essas industrias na ddcada de 

1970 mostra que os espanhdis, atd a terceira geragao, representavam apenas 

3,8% dos diretores de empresa com 250 ou mais empregados na regiao metro- 

politana da Grande Sao Paulo, em comparag§o com 31% de descendentes de 

italianos, 10% de Portugueses e netos e filhos de Portugueses e apenas 20% 

de indivfduos de origem brasileira (com pelo menos os avds nascidos no Bra- 

sil). Igualmente, entre os donos de empresas com 100 ou mais 

empregados em Sao Paulo, imigrantes de primeira, segunda e terceira gera- 

goes e seus herdeiros controlavam 73% dessas empresas, sendo os italianos o 

maior grupo dtnico isolado - mesmo em comparagao com os brasileiros. Entre- 

tanto, os espanhdis da geragao original e seus sucessores perfaziam menos de 

2% dos proprietdrios desses estabelecimentos (BRESSER PEREIRA, 1974, p. 

73, quadro XII,|p. 78, quadro XVI. p. 198-200, Apendice, quadro 4). A impressao 

(17) DEPARTAMENTO ESTADUAL DO TRABALHO (1911-1912, p. 74-75 e 120-121). 

(18) CANO (1983, p. 192, Tabela 23), Dos cerca de 760,000 homens empregados na inddstria brasi- 
leira em 1920, 23% eram estrangeiros. DIRECTORIA GERAL DE ESTATISTICA (1920, IV, 5a. to- 
mo I, p. xv). 
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geral que se term quanto S trajet6ria ocupacional dos espanhdis 6 a de que 

eles se concentraram primordialmente na propriedade de terras nas zonas ru- 

rais e nas atividades comerciais em cidades interioranas e na capital. Parece 

que na forga de trabalho urbana os mais importantes foram os Portugueses - 

os mais urbanos dentre os imigrantes - e os italianos, e que estes ultimos fo- 

ram os que se apoderaram com mais presteza do controle do setor industrial. 

As caracterfsticas especiais observadas para os espanhdis que desem- 

barcaram em Santos na primeira parte do sdculo 20 tambdm produziram seus 

efeitos sobre os que entraram no mercado matrimonial na ddcada de 1910 no 

estado de Sao Paulo (ver tabela 7). Dada a alta proporgao de mulheres entre 

os imigrantes espanhdis que chegavam (compardvel apenas d verificada entre 

os japoneses), nao surpreende que entre os que se casaram, os espanhdis se 

destacassem na baixfssima razao entre os sexos (1J1-, em contraste com 1,69 

ou mais para todos os outros grupos de imigrantes relacionados na tabela 7). 

No entanto, d mais surpreendente a elevadfssima taxa de endogamia entre os 

espanhdis, singularizando-os entre os imigrantes europeus. Enquanto 33% dos 

espanhdis casaram-se com pessoas de sua nacionalidade, para italianos esse 

percentual foi 21% e, para os Portugueses, 27%. Ainda mais surpreendente d o 

fato de, apesar de o casamento fora do grupo ser comum entre os homens es- 

trangeiros (apenas 34% dos italianos casaram-se com italianas e somente 43% 

dos Portugueses desposaram portuguesas) e menos frequente entre as mulhe- 

res estrangeiras, no caso dos espanhdis tanto homens como mulheres casa- 

TABELA 7 

CASAMENTOS ENTRE ESTRANGEIROS E BRASILEIROS NATOS 

NO ESTADO DE SAO PAULO EM 1916-17 

Homens 

Mulheres Total 

Brasileiras ttalianasi Espanholas Portuguesas Outras 

Brasileiros 36.345 1.187 516 325 130 38.503 

Italianos 3.807 2.119 221 100 81 6.328 

Espanhdis 1.039 162 2.125 84 14 3.424 

Portugueses 1.748 183 170 1.668 91 3.860 

Outros 649 95 39 51 343 1.177 

Total 43.588 3.746 3.071 2.228 659 53.292 

Fonte: DIRECTORIA DO SERVIQO SANITARIO DO ESTADO (1916 e 1917). 
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ram-se dentro de seu grupo 6tnico com quase a mesma frequencia (62% dos 

homens casaram-se com espanholas, e 69% de mulheres desposaram espa- 

nh6is(19). Evidentemente, o padrao de urn maior numero de analfabetos e 

camponeses refletiu-se na maior propensao ^ endogamia mesmo entre os ho- 

mens. Em contraste, embora as tradicionalistas portuguesaslem tres quartos 

dos casos desposassem compatrlotas, menos da metade dos homens Portu- 

gueses fizeram o mesmo. Nessa caracterfstica, assim como em muitas outras, 

apenas os japoneses superaram os Portugueses. Embora pouqufssimos japo- 

neses se casassem nesse perfodo, pesquisas posteriores constataram que de 

1908 a 1962 os imigrantes japoneses apresentaram uma elevadfssima taxa de 

endogamia (apenas 3% dos 38.729 homens japoneses que se casaram no pe- 

rfodo e tao-somente 0,3% das japonesas desposaram nao-japoneses)(20). 

No entanto, a crescente instrugao e urbanizagao dos imigrantes espa- 

nhdis logo forgou uma mudanga significativa nos padroes de integragao. Em 

1926, por exemplo, entre os 4.093 espanhdis, homens e mulheres, que se ca- 

saram em todo o estado de Sao Paulo naquele ano, a porcentagem dos que 

desposaram compatriotas cafra agora para 24%, e nao s6 a porcentagem de 

homens com casamentos endogamicos diminuiu para 50% mas tambdm as 

espanholas agora desposaram compatriotas em apenas 46% dos casos (SER- 

VIQO SANITARIO DO ESTADO, 1926, I, p. 33; II, p. 917). Essa tendencia de 

integragao k cultura brasileira evidenciou-se ainda mais no arrolamento de to- 

dos os casamentos realizados na cidade de Sao Paulo no perfodo 1934-46, 

Aqui, em urn perfodo de migragao significativamente reduzida, os 5.232 espa* 

nhdis que se casaram apresentaram uma taxa de endogamia de apenas 12%,, 

com somente 20% dos homens deposando espanholas e 30% das mulheres 

desposando espanhdis. Neste caso, pefa primeira vez na compilagao de esta- 

tfsticas matrimoniais para Sao Paulo, homens e mulheres nascidos na Espa- 

nha desposaram mais brasileiros do que compatriotas (ver tabela 8). E interes- 

sante notar que nessas estatfsticas, e em outras subsequentes, foram os Por- 

tugueses - renovados pelo grande numero de novos imigrantes nas ddcadas 

de 30 e 40 - que passaram a representar o grupo com mais casamentos en- 

dogamicos, entre os europeus. 

Embora nas ddcadas iniciais os espanhdis que trabalhavam na lavoura ti- 

vessem muito em comum com os imigrantes japoneses, desde o inlcio com- 

(19) Entre as itallanas, 57% casaram-se com compatriotas; para as Portugueses, o fndice foi bem 
maior 75%. 

(20) Mesmo os filhos de Imigrantes mantlveram essas caracterfsticas; urn estudo de 1958-1962 Informa 
que apenas 18% dos filhos de sexo mascullno dos japoneses casaram-se fora de seu grupo, e 
somente 8% das mulheres da segynda geragSo fizeram o mesmo, Ver COMISSAO DE RECEN- 
SEAMENTO DA COL6NIA JAPONESA (1964, p. 356, Tabela 276). 
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TABELA 8 

CASAMENTOS ENTRE ESTRANGEIROS E BRASILEIROS NATOS 

NA1CIDADE DE SAO PAULO EM 1934-46n 

Mulheres Total 

Homens Brasileiras ttalianas Espanholas Portuguesas OutrasD 

Brasileiros 103.490 1.331 1.079 1.742 1.259 108.901 

Italianos 3.200 754 66 128 106 4.254 

Espanhdis 2.254 48 619 84 145 3.150 

Portugueses 5.711 118 198 2.853 119 8.999 

Outros 2.049 62 120 202 3.762 6.195 

Total 116.704 2.313 2.082 5.009 5.391 131.499 

Notas: (■) N5o dlspomos de dados para 1939. i 
(**) "Outros" Inclui todos os demais estrangeiros imigrantes. 

Fonte: Para 1934-38: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTATfSTICAl(1934l n. 9 (Anexo), p. 25, eo 
mesmo n. 9 (Anexo) para os seguintes anos: 1935, p. 26; 1936, p. 27; 1937, p. 28; 1938, p. 29). 
Para 1940-46: GUIMARAES (1952, p. 90). 

partilharam mais caracterlsticas com os demais imigrantes europeus. No tocan- 

te ao objetivo de regressar & Europa, empenharam-se tanto quanto os italianos 

em voltar para seu pafs natal e lei novamente fixar residencia. Dada a capaci- 

dade de retornar & Europa ou migrar para outros palses latino-americanos veri- 

ficada entre os espanhdis, a imigragao espanhola no Brasil revelou-se tao sen- 

sfvel ^s crises economicas quanto as demais migragoes de europeus. Todos os 

estudos demonstram que qualquer crise nos pregos do cafd refletia-se ime- 

diatamente em urn aumento nas taxas de reemigragao e no correspondente 

declfnio do numero de imigrantes que chegavam. Ademais, estimativas recen- 

tes de Ferreira Levy retificaram para menos as taxas de fixagao mais elevadas 

calculadas por Giorgio Mortara, que estimara que quase 70% dos imigrantes 

entrados no pafs nele permaneciam. Em contraste, Ferreira Levy estima uma 

taxa de fixagao de 64%, e efetivamente mostra que os espanhdis situaram-se 

em segundo lugar em termos das mais altas taxas de retorno, atrds dos italia- 

nos, para quern Mortara havia estimado uma reemigragao da ordem de 50% 

(FERREIRA LEVY, 1974, p. 62-67; MORTARA, 1950, p. 325). 

Como evidenciaieste estudo bastante preliminar, a imigragao espanhola 
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para o Brasil conslstiu, em suas primeiras etapas, em um case especial de ml- 

gragao europ&a, trazendo para o pafs um fluxo de imigrantes em sua maloria 

formados em unidades familiares, acompanhados de grande numero de filhos. 

Esses trabalhadores agrfcolas nao-especializados eram os menos instrufdos 

entre os imigrantes europeus rec^m-chegados, mas logo compensaram essa 

desvantagem em sua ascensao social e econdmica. A posse de terras parece 

ter sido o principal objetivo dessa primeira geragao, e na ddcada de 1930 os 

espanhdis claramente constitufam uma forga dominante na agricultura paulista. 

Em um grau surpreendente, os imigrantes espanhdis foram os que mais se as- 

semelharam aos japoneses entre todos os outros grupos. Entretanto, a cres- 

cente mobilidade economica desses imigrantes, refletida pela propriedade da 

terra, tambdm nao tardou a refletir-se na integragao social. Enquanto na ddca- 

da de 1910 os espanhdis foram os mais enddgamos dentre os imigrantes eu- 

ropeus, aldm de ocuparem o segundo lugar em termos de natalidade (FER- 

REIRA LEVY, 1974, p. 67), em fins da ddcada de 1930 eles se voltavam fir- 

memente para a aculturagao intensiva com a populagao brasileira nativa. O 

exame de dados sobre casamentos no perfodo 1934-46 deixa claro que os es- 

panhdis entao jd nao eram diferentes dos outros grupos principais e estavam 

rapidamente perdendo sua identidade dtnica e reduzindo seu isolamento. 
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APENDICE A TABELA 1 

IMlGRAtpAp ESPANHOLA NO BRASIL E EM SAO PAULO. 1872-1972 

(FOR QUINQUENIO) 

Perlodo Total Brasil Sao Paulo 

1872-1877 1.552 n.d 

'1878-1881 5.792 n.d. 

1882-1884 7.331 694 

1885-1889 18.738 4.843 

1890-1894 89.609 42.316 

1895-1899 74.684 44.678 

1900-1904 23.146 18.842 

1905-1909 90.086 69.682 

1910-1914 143.485 108.154 

1915-1919 38.166 27.172 

1920-1924 44.906 36.502 

1925-1929 37.025 27.312 

1930-1934 9.751 4.876 

1935-1939 3.175 1.708 

1940-1944 610 181 

1945-1949 4.092 1.136 

1950-1954 55.874 34.256 

1955-1959 38.819 28.040 

1960-1964 25.495 12.924 

1965-1969 2.902 86 

1970-1972 949 177 

Total 701.377 462.885 

Nota; n.d. = n§o disponfvel. 
Fonte: FERREIRA LEVY (1974. Tabela 8. p. 83). 
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