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Resumo 

O trabalho analisa o processo de disper- 

sao espacial das industrias no territdrio pau- 

lista, enfocando as economias de aglomera- 

gao e os custos locacionais. Sua conclusao 

6 a de que a dinSmica industrial da cirea ex- 
terna & Regiao Metropolitana de Sao Paulo 

guarda estreita relagao com decisoes ema- 
nadas da Capital. Assim, a dispersao ob- 
servada nao configuraria uma independen- 

cia locacional no concernente ci atragao 

exercida pela cirea central. 

Do ponto de vista tebrico, o trabalho de- 
fende a id§ia de que existem componentes 

das economias de aglomeragao cuja cirea 

de influ§ncia envolve vcirias cidades (re- 

giao). Essas forgas t§m tornado "sem raf- 

zes" uma parcela cada vez maior de plan- 

tas. Pelo lado dos custos, todavia, os com- 

ponentes puramente urbanos predominam, 

estando positivamente correlacionados com 

O autor 6 professor livre-docente da FEA- 

USP e pesquisador da FIRE. 

o tamanho urbano. A conclusao 6 que cida- 
des pequenas (baixos custos) localizadas 

relativamente prbximo de grandes pblos in- 

dustriais (alto poder de atragao) constituem 

excelentes alternativas locacionais. 

Pelo lado empfrico, foram utilizadas in- 
formagoes sobre a extensao espacial do 
uso de servigos de terceiros (banccirios, 
leasing, publicidade, consultoria etc.) por 

empresas de diferentes locals e caracterfs- 
ticas. Observa-se que empresas do Interior 

(mais de 50 km afastadas da Capital), multi- 

nacionais, membros de grupos de empresas 
nacionais e localizadas em cidades peque- 
nas utilizam em maior grau servigos ofereci- 
dos no Centro. Essas evidencias fornecem 

amparo § proposta tebrica apresentada, 
embora nao constituam urn "teste" direto e 

conclusive para a mesma. 

Abstract 

The paper deals with the spatial disper- 

sion of industry in Sao Paulo State, Brazil. It 
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is concluded that the industrial dynamism of 

areas distant more than 50 km from Sao 

Paulo City shows a marked dependency 

from decisions taken within the Metropolitan 

Area. Thus, the relatively faster growth of 

peripheral areas of the state should not be 

understood as a sign of the existence of a 

"Polarization Reversal" process. 

Information about the spatial extent of the 

use of external services (banking, leasing, 

marketing, consulting etc.) by firms located 

all over the state was analysed. It was con- 
cluded that firms: located more than 50 km 

away from Sao Paulo City, multinational 

companies, of large size and located in small 

cities, tend to use external services in the 

Capital City proportionally more than firms 

with other characteristics. 

Introdugao 

Somando-se aos demais paradigmas da 

chamada "Ciencia Regional", ganhou desta- 

que recentemente a id&a da "reversao da 

polarizagao", que seria o ponto no qual o 

process© de polarizagao espacial em urn 

pafs terminaria, passando-se, a partir desse 

ponto, a urn processo de desconcentragao 

espacial das atividades economicas e po- 

pulagao (RICHARDSON, 1980). No mundo 

desenvolvido, onde grandes cidades e re- 

gioes tradicionalmente importantes perdem 
posigao relativa e, em alguns casos, dimi- 

nuem em termos absolutes, a realidade pa- 

rece dar respaldo a essa proposta concei- 

tual. 

Algumas an^lises empfricas do caso 

brasileiro indicam sinais do infcio do proces- 

so de reversao da polarizagao (REDWO- 
OD, 1985; KEEN & TOWNROE, 1984). Es- 

tando corretas tais propostas de an^lise, o 

Brasil seria o primeiro caso no Terceiro 
Mundo em que o fenomeno teria ocorrido, 

embora haja quern afirme o mesmo tamb^m 

para o Mexico e a Cor6ia (PARK & WHEE- 
LER, 1983). 

Por trcis de toda a discussao sobre a 

polarizagao em si e principalmente sobre a 

reversao dessa polarizagao, estci o fenome- 
no das economias de aglomeragao, comple- 

xo e abrangente, que, por suas caracterfsti- 
cas, nao tern encontrado tratamento satis- 

fatdrio na literatura. Este trabalho dedica-se 
^ andlise das economias de aglomeragao e 

do seu ambito de alcance, de forma a inves- 

tigar em que medida a evolugao de tais eco- 

nomias estaria sugerindo a ocorrdncia da 
reversao da polarizagao no Estado de Sao 

Paulo. 

Aldm de uma discussao tedrica sobre as 

forgas aglomerativas e o seu raio de agao 

locacional, sao analisadas informagoes so- 

bre a utilizagao de servigos de terceiros por 

firmas localizadas em vdrios pontos do Es- 

tado, visando fornecer urn contrast© empfri- 

co ks iddias oferecidas na discussao tedri- 

ca. 

1. Economias de Aglomeragao como 
Fator Supra-Urbano 

A discussao sobre a relevancia dos mo- 

delos tradicionais de localizagao e sobre a 
sua "aderencia" aos problemas locacionais 

do mundo real, particularmente em pafses 

subdesenvolvidos, d extensa. Algumas das 

dimensdes apontadas seriam incorpordveis 

em modelos de localizagao baseados no 

pressuposto de maximizagao de lucros ou 
de urn comportamento otimizador, em senti- 

do mais amplo - maximizagao da utilidade 
do empresdrio, por exemplo. 

Do ponto de vista da localizagao indus- 

trial, todavia, existem outros fatores que es- 

capam aos limites de modelos dessa natu- 

reza. Estudo anterior deste autor evidenciou 

que, conquanto haja uma sofisticagao dos 

mdtodos adotados e urn aumento no volume 
de informagoes utilizadas d medida que au- 

menta o tamanho da empresa, assim como 

de parte de firmas individuais para filiais e 

membros de grupos de empresas, aldm de 
empresas multinacionais, as empresas 
examinam urn volume limitado de informa- 

goes e atravds de mdtodos relativamente 

simples (AZZONI, 1982). 
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Dessa forma, a localizagao em pontos 

escolhidos por urn grande numero de em- 

presas, como 6 o caso das grandes aglome- 

ragoes industrials, 6 uma forma de precau- 

gao contra o risco de uma m^ escolha. Uma 

forma inconsciente de se garantir contra urn 

provcivel insucesso sem ter cue realizar 
estudos custosos e de resultados duvido- 

sos 6 simplesmente seguir a maioria. No 

caso das grandes aglomeragoes, nao s6 a 

maioria fez a opgao, mas pode-se observar 

a sua sobrevivencia, vale dizer, a adequa- 

gao da localizagao, em termos de nao colo- 

car em perigo, pelo menos aparentemente, a 
capacidade de sobrevivencia. 

E evidente que a possibilidade de urn 

comportamento desse tipo varia de estabe- 
lecimento para estabelecimento. Os setores 
mais enraizados, no sentido de utilizarem 

mat^rias-primas localizadas e de baixo valor 
especffico, tern menores graus de liberdade 
na sua localizagao. A evolugao tecnoldgica, 

ao nfvel de criagao de novos processes e 

novos materiais, todavia, tern caminhado no 

sentido de reduzir a importancia dos custos 
de transporte no custo do produto final. As- 
sim sendo, tornou urn grande numero de 

setores cada vez mais "sem rafzes". 

O corolcirio da afirmagao anterior 6 urn 

aumento da importancia das economias de 

aglomeragao ao nfvel das decisoes locacio- 

nais de empresas industrials. Pode-se con- 

ceber as economias de aglomeragao como 

exercendo uma forga de atragao para novos 
estabelecimentos industrials, ao estilo da 
Teoria dos P6los de Crescimento. A id6ia 
bcisica nesse caso 6 o conceito de regiao 

como urn campo de forgas atraindo ativida- 

des economicas de toda ordem. Essa pola- 

rizagao pode assumir a forma de polariza- 

gao t^cnica, segundo pode ser descrito pela 

formagao de "complexes industriais"; outra 
forma de polarizagao 6 a polarizagao pela 
renda, via criagao de mercado com efeitos 

retroalimentadores sobre o setor produtivo 
interno da regiao; e uma terceira forma, de- 

nominada polarizagao psicoldgica (termino- 

logia empregada por HERMANSEN, 1972). 

A primeira delas envolveria a discussao 

da minimizagao de custos de transporte pela 

presenga na regiao dos setores comprado- 

res e vendedores dos produtos intermedici- 

rios; a segunda compreenderia a an^lise do 

potencial de mercado manifestado pela pre- 

senga de grande contingente populacional 

com poder aquisitivo; \& a terceira abarcaria 

a ultima discussao, inclusive toda sorte de 

comportamento nao otimizador como forma 

de precaugao. Sem entrar em detalhes so- 

bre esse tipo de modelo de desenvolvimen- 

to, importa reter aqui a id6ia de urn campo 

de forgas atraindo a industria. Admite-se que 

as decisoes locacionais sao atrafdas pelas 

forgas de natureza acima descritas. 

O ponto seguinte, de especial relevlincia 

para este estudo, refere-se & extensao es- 
pacial desse poder de atragao. Usualmente, 

admite-se que o ponto m^ximo dessa forga 

estci no centro urbano e que a partir desse 

ponto, em todas as diregoes, embora nao 
necessariamente com o mesmo gradiente 
em todas elas, esse poder de atragao dimi- 
nui com o aumento da distSncia (Ver, por 
exemplo, BERGSMAN et al, 1972). A 

questao fundamental 6 saber a intensidade 
com que isso acontece. 

Utilizando terminologia sugerida por 
Czamanski (1964), pode-se conceber a de- 

cisao de localizar uma empresa como de- 
pendente de tres fatores; transporte de 

bens, transporte de pessoas e transporte de 

id6ias. Os dois primeiros fatores podem ter 

seu custo de transporte calculado em ter- 

mos monetcirios, enquanto que o terceiro, 
conquanto possa ser reduzido a vantagens 
ou desvantagens financeiras, nao tern sim- 

ples quantificagao. Os dois primeiros tipos 

citados condicionam materialmente a locali- 

zagao dos empreendimentos, sendo mais 

importantes para alguns e menos para ou- 
tros. Por exemplo, setores mais dependen- 

tes de custos de transporte devem tomar 
em conta mais acuradamente esse fator 

quando de sua localizagao enquanto que 

setores menos "enraizados" defrontam-se 
com maiores graus de liberdade na sua es- 
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colha locacional. Por outro lado, o terceiro ti- 
po de influ§ncla, ligado ao "transporte de 

id6ias" ou, na terminologia da Teoria dos 

P6los de Desenvolvimento, & "polarizagao 

psicoldgica", est^ mais ligado k localizagao 
do centre de decisao da empresa e nao ne- 

cessariamente de sua unidade produtiva. 

Esse argumento alicis 6 desenvolvido por 

Rattner (1984). 

A evolugao tecnoldgica, em sentido lato, 
tem tornado mais livre espacialmente a pro- 

dugao industrial, abrindo consideravelmente 

0 leque de opgoes locacionais de uma in- 

dustria qualquer, exceto em alguns casos 

de forte orientagao por mat6rias-primas ou 

outro fator extremamente "localizado" Isso 

quer dizer que, embora proximidade e aces- 

so continuem sendo importantes, a mani- 

festagao desses fatores em unidades de 
distSncia tem diminufdo. Em outras palavras, 

a mesma forga de atragao estende-se no 

espago por dist§ncias maiores ou, dito de 

outra forma, os gradientes de diminuigao 

das forgas de atragao tem diminufdo. Assim, 

0 poder de atragao dos centres comerciais 

das cidades com relagao ks atividades in- 

dustriais tem diminufdo ao longo do tempo. 

Esse fator ajudaria a explicar a chamada 

"suburbanizagao" das atividades industriais 

nos grandes centros urbanos(1). 

Resumindo o argumento acima: a locali- 

zagao da produgao tem encontrado maiores 

graus de liberdade. Essa liberdade fica ain- 

da mais ampla quando se considera a pos- 
sibilidade de que a produgao pode ser espa- 

cialmente separada das decisoes importan- 

tes da empresa, via localizagao de escritd- 
rios em pontos diferentes do espago. Com 

esse artiffcio, uma unidade produtiva pode 
afastar-se da krea urbana sem perder as 

vantagens da localizagao central: a perda 

(1) N5o se estd considerando aqui o fato de que 
a terra d mais cara no centro urbano ou ou- 
tros aspectos ligados aos custos de produ- 
gSo; esses pontos serko conslderados mais 
adlante. Aponta-se para o fato de que poder 
de atragSo da cidade sofre uma desconcen- 
tragSo que alcanga praticamente toda a krea 
urbana e n5o mais apenas 0 centro comer- 
cial. 

em termos de custo de transporte de bens e 

pessoas nao serk tao grande e a perda em 

termos de custo de transporte de id6ias po- 
de ser minimizada sem grandes problemas. 

Traduzindo isso em termos do poder de 
atragao da cidade, resulta que esse poder 

passa a se estender por uma cirea vizinha 
que transcende 0 ^mbito da ^irea urbana 

propriamente dita. Em termos de gradiente 
de forgas, observar-se-ia urn trecho em que 

a perda de atragao com 0 aumento da dis- 

t^ncia seria mfnima, provavelmente indo at6 

os limites da ^rea urbana e mesmo indo 
al6m. A partir de urn certo ponto, 0 efeito da 

dist^ncia far-se-ia sentir mais fortemente. 
Na verdade, 0 argumento ligado ao trans- 

porte de id&as ou polarizagao psicoldgica 

sugere que a atragao do centro urbano nes- 

sa rubrica estende-se muito aldm dos li- 

mites da krea urbana. Em outras palavras, 

para usufruir das vantagens do ambiente ou 
atmosfera empreendedora de urn grande 

centro, nao k necessdrio localizar a unidade 

produtiva em local muito prdximo. Mais 

adiante serk desenvolvido 0 lado dos cus- 

tos, quando ficard mais claro que a localiza- 

gao junto ao centro nao se justifies em mui- 

tos casos. 

Como foi citado anteriormente, costuma- 

se classificar as chamadas forgas aglome- 

rativas em economias de escala, economias 
de localizagao e economias de urbanizagao. 
O argumento desenvolvido acima indica que 

a caracterizagao das forgas de atragao de 
urn centro urbano como economias de urba- 

nizagao k inadequada na medida em que a 

atragao do centro transcende a cirea urbana. 
Sugere-se uma denominagao mais em linha 
com a abrangencia da forga considerada, 

como alicis propoe Isard (1960), com 0 
termo "economias de regionalizagao". Para 

efeitos de classificagao, ter-se-ia: econo- 
mias de escala (internas k plants), econo- 

mias de localizagao (internas ao setor), 

economias de complexo industrial (internas 
ao conglomerado - "cluster" - de setores 
mutuamente inter-relacionados), economias 
de urbanizagao (internas k krea urbana) e 

economias de regionalizagao (envolvendo a 
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"polarizagao psicol6gica" ou "transporte de 
id6ias"). 

A admissao das id6ias acima significa 

uma mudanga de enfoque: nao mals se trata 

de pensar a cidade como centre de atragao, 

mas sim na regiao como um "campo aglo- 

merativo" Esse 6 o enfoque adotado neste 

estudo. 

Em todo estudo de economias de aglo- 

meragao se considera sem muito discutir, 6 
bem verdade, que a cirea de influ§ncia des- 
sa forga se exaure nos limites ffsicos do 

centro urbano. Daf o termo "economias de 

urbanizagao". Neste trabalho se reconhece 
que o ponto mdiximo dessa atragao 6 o cen- 

tro urbano, mas se admite que a atragao vai 
muito al6m desse limite. Os argumentos que 

fundamentam essa suposigao baseiam-se 
na evolugao das condigoes de transporte e 

de comunicagoes e, no caso da regiao in- 

dustrial brasileira, na homogeneizagao dos 
servigos urbanos bcisicos na maioria das ci- 

dades de porte consider^ivel. 

A id6ia entao 6 a de que uma parte das 

economias de aglomeragao deve-se ci pro- 

ximidade a centres urbanos de porte consi- 
dercivel, fator esse que 6 praticamente uma 
ubiqiiidade no espago paulista. Essas se- 
riam as forgas cujos gradientes de decr^s- 

cimo sao mais acentuados. A outra parte 
seria composta por aquele ambiente propor- 

cionado pela grande aglomeragao (contatos, 
novos produtos, informagoes tecnolbgicas 
etc.) e apresentaria um gradiente bem me- 
nos acentuado. Assim, o .fortalecimento da 

estrutura urbana da cirea considerada pro- 
porcionou a ubiqiiagao das economias de 

urbanizagao, adicionando novos graus de li- 

berdade locacional nessas cireas, sem per- 
der as economias aglomerativas superiores. 

Dessa forma, enriquece-se o poder de atra- 
gao da regiao, ou seja, forma-se um "campo 

aglomerativo" composto por forgas centrf- 

petas dirigidas por canais e pontos espeeffi- 

cos dentro da cirea. 

2. Custos Locadonais como Fator 

Intra-Urbano 

At6 aqui nao se considerou o aspect© 

dos custos envolvidos com a localizagao 

dos estabelecimentos. Certamente, esse 6 

um aspecto fundamental do problema que 

merece ser melhor discutido. 

Conceitualmente, a escolha locacional 
deve envolver tanto as vantagens locacio- 

nais dos diversos pontos no espago quanto 

os custos associados a cada um dos pon- 

tos. Para um dado nfvel de lucro, ou para um 

dado nfvel de rentabilidade de um estabele- 

cimento, pode existir mais de uma localiza- 
gao possfvel, podendo as vantagens apre- 
sentadas por algumas ser contrabalangadas 

pelos altos custos correspondentes. 

Seguindo a tradigao dos modelos de lo- 
calizagao intra-urbana (ALONSO, 1969), 

admite-se que uma empresa faz uma oferta 
("bid") de prego por um local, isto 6, cada 
firma apresentaria, para cada ponto no es- 

pago, o montante que estaria disposta a pa- 
gar para localizar-se nesse ponto. Obvia- 

mente, essa oferta estci baseada na rentabi- 

lidade que pode auferir no local, levando em 
conta custos dos fatores locacbnais e as 

vantagens aglomerativas auferidas. Se essa 
oferta 6 suficiente para cobrir os custos lo- 

cadonais correspondentes, a firma se bca- 
liza no local. Caso contr^rio, busca outra lo- 

calizagao em que sua oferta pode ser aten- 

dida pelos pregos vigentes. 

Admitindo-se, como tern sido mostrado 
em vcirios estudos, que os custos locado- 

nais crescem com o tamanho urbano (por 

exemplo, custo da mao-de-obra e custo da 
terra), as firmas que se localizam nas gran- 

des cidades sao aquelas que dependem 
mais estritamente das vantagens aglomera- 

tivas oferecidas. Para essas empresas, lo- 

calizar-se fora do centro de forgas significa- 

ria que, a despeito dos menores custos in- 

corridos, nao atingiriam (ou pelo menos 

acreditam que nao atingiriam) o nfvel dese- 
jado de rentabilidade. 

Ora, o argumento acima delineado suge- 

re que, primeiramente, as vantagens aglo- 

merativas regionais estendem-se para abm 

dos limites do centro urbano principaf da 

regiao e, adicionalmente, que as vantagens 

aglomerativas urbanas podem ser alcanga- 
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das em diferentes cidades da regiao, com 

diferentes tamanhos urbanos. Assim sendo, 

pode-se admitir que, para o mesmo nivel de 

rentabilidade, uma empresa pode localizar- 

se em mais de urn cidade dentro da regiao, 

na medida em que eventuais perdas em 

vantagens aglomerativas regionais, e pro- 

vavelmente algum grau de perda de econo- 

mias de urbanizagao, serao compensados 

por menores custos de terra e de mao-de- 

obra. 

3. Campo Aglomerativo e Concen- 

tragao Industrial Intra-Regional 

A grande diferenga entre esta ancilise e a 

an^lise tradicional 6 a separagao entre van- 

tagens urbanas e regionais e a admissao de 

que as primeiras podem ser alcangadas em 
cidades de tamanho relativamente pequeno, 
em comparagao com as grandes metrdpo- 

les. Dessa forma, as economias de urbani- 

zacao passam a se configurar quase como 
ubiquidades dentro de um certo nivel de 

atragao regional e como tal sua influencia 

locacional d pequena, pelo lado da atragao. 

Do lado dos custos, todavia, obtem-se 

substaciais diferengas com relagao a varia- 

goes no tamanho urbano. O resultado, ob- 

viamente, e o de reforgar o potencial atrativo 
das cidades de um tamanho considerdvel 

dentro da drea de atragao da regiao. 

Considerando a diminuigao dos dois 

custos acima apontados com relagao d dis- 

tancia do centre metropolitano, como d o 
caso do Estado de Sao Paulo, adiciona-se 

um novo aspecto. Para um mesmo tamanho 

urbano obtem-se diferentes custos locacio- 

nais d medida que aumenta a distancia do 

centro. Assim, um mesmo nfvel de rentabili- 

dade pode ser atcangado em diferentes ta- 
manhos de cidade. Dessa forma, uma loca- 

lizagao em uma cidade "grande" longe do 

centro pode se equivalente a se localizar em 
uma cidade "pequena" mais prdxima desse 

centro. 

Essa atragao 6 tanto mais efetiva quanto 

menos dependents das forgas aglomerati- 

vas regionais for um estabelecimento. Um 

primeiro caso seria constitufdo por estabele- 

cimentos de um porte considerdvel, na me- 
dida em que podem "fornecer" intemamente 

parte das economias obtenfveis externa- 

mente para estabelecimentos menores. Ou- 

tra d a situagao das subsididrias, filiais ou 

membros de grupo de empresas. Nesse ca- 
so, as vantagens de ordem regional podem 

ser obtidas pela localizagao do escritdrio no 

centro urbano principal, ou mesmo no exte- 
rior, deixando-se a planta aproveitar toda a 

vantagem locacional Ifquida das localiza- 

g5es afastadas da metrdpole. O caso ex- 

treme desse tipo de companhia d a subsidid- 

ria de empresa multinacional, uma vez que 
todos os contatos e o que se denominou 

"transporte de iddias" sao feitos nas esferas 

superiores de decisao, restando ao estabe- 
lecimento simplesmente "produzir". Nesse 

particular, a andlise desenvolvida por Han- 

sen (1983) sobre a localizagao de novos 

estabelecimentos industriais no Estado de 

Sao Paulo corrobora as conclusoes acima. 
Embora nao seja a conclusao de Dillinger e 

Hamer (1982) para firmas do Estado de Sao 

Paulo, regiao sobre a qual os autores afir- 

mam que a principal fonte de crescimento de 

dreas nao metropolitanas (cidades do Inte- 

rior) sao novas firmas e expansoes in s/- 

fu(2) essa d a sua conclusao para o cres- 

cimento industrial do Sul de Minas Gerais, 

na sua maioria baseado em novas firmas 

cujos escritdrios centrais situam-se fora da 

regiao. 

Evidentemente, o "teste" direto do mo- 

delo sugerido d tarefa muito complexa e nao 

serd tentado nesta oportunidade. A sua prd- 

pria apresentagao deve ser entendida mais 

como uma forma diddtica de expor a iddia 

fundamental do texto, qual seja, a de que a 

atragao regional transcende o dmbito do ur- 

bano, enquanto que os custos locacionais 

sao basicamente urbanos. Desnecessdrio d 
dizer que esse enfoque "explica" o inci- 

piente processo de desconcentragao indus- 

trial das principals dreas metropolitanas 
brasileiras, conforme tern sido detectado por 

(2) Note-se que nSo negam a importdncia das 
subsididrias; apenas afirmam que essa ndo d 
a principal fonte. 
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Vcirios autores (TOWNROE & KEEN, 1984; 

REDWOOD, 1985; DILLINGER & HAMER, 

1982; AZZONI, 1984 e 1985). 

Dadas as altas taxas de crescimento po- 
pulacional e industrial evidenciadas nessas 

cireas, vale dizer, o alto crescimento da de- 
manda pelos insumos urbanos em geral e 

considerando-se a relativa rigidez da sua 
oferta, parece inevitcivel o crescimento dos 

custos locacionais em dimensao importante. 

Tomando em conta a existencia de centres 

urbanos de porte consider^vel em pontos 

internes aos campos aglomerativos dessas 
cidades, com o nfvel de atragao suficiente e 
sem os custos locacionais da cirea urbana 

maior, parece Idgico que as empresas te- 
nham preferido cireas perif6ricas das regioes 

metropolitanas em um processo de subur- 
banizagao da industria e da populagao. 

Para fins de provisao de apoio empfrico 
ao argumento desenvolvido, serci conside- 
rada na segao seguinte a utilizagao de cer- 

tos servigos comumente listados nas dis- 

cussoes sobre economias de urbanizagao e 
a sua variagao no espago, segundo dife- 

rentes categorias de empresas. Com tal 

procedimento, pretende-se apresentar evi- 
dencias indiretas como suporte das id&as 

aqui apresentadas. 

4. Utilizagao de Servigos de Tercei- 
ros por Algumas Empresas Pau- 

listas 

Nas segoes precedentes desenvolveu- 

se um argumento no sentido de considerar 

as economias de aglomeragao em um con- 

texto supra-urbano, no entendimento de que 

alguns componentes dessa varicivel loca- 

cional apresentam cirea de influ§ncia que 
transcende os limites da cirea urbana. Como 
se citou anteriormente, o fendmeno das 
vantagens aglomerativas d por demais com- 

plexo, o que coloca dificuldades tanto a nfvel 

de uma an^lise conceitual quanto empfrica. 

Destarte, oferecer evidencias empfricas em 

favor da tese aqui desenvolvida 6 tarefa diff- 

cil. Assim sendo, o que se farci nesta segao 

6 analisar a forma como algumas empresas 

pesquisadas no Estado de Sao Paulo utili- 

zam servigos de terceiros, objetivando 

aquilatar em que medida empresas de dis- 

tintas caracterfsticas, no que se refere a ta- 

manho do estabelecimento, origem do capi- 

tal, localizagao etc., utilizam-se diferencial- 
mente, em termos geogr^ficos, de servigos 

provides por terceiros. 

Consideragoes Sobre as Empresas Pes- 

quisadas 

A base de dados para as an^lises aqui 

desenvolvidas 6 uma pesquisa realizada em 

1980 pela Fundagao Institute de Pesquisas 
Economicas, em colaboragao com o Gover- 

no do Estado de Sao Paulo e o Banco Mon- 

dial. Foram visitadas 581 das 8022 empre- 

sas que haviam solicitado ^ CETESB - 
Companhia Estadual de Tecnologia e Sa- 

neamento Bdisico do Estado de Sao Paulo - 

licenga para instalar novas unidades produ- 

tivas entre 1977 e 1979. 

Para a definigao das empresas a serem 

pesquisadas, adotaram-se alguns procedi- 
mentos, conforme segue. Inicialmente, to- 
maram-se em conta apenas estabeleci- 

mentos com 10 ou mais empregados, objeti- 

vando excluir estabelecimentos muito pe- 
quenos. Ademais, somente estabelecimen- 

tos localizados em muniefpios com um porte 

industrial consider^vej foram considerados, 
no intuito de evitar casos atfpicos de deci- 
sao tocacbnal. Como resultado dessas me- 
didas, restaram 1961 estabelecimentos, 
dentre os quais foram selecionados aqueles 

nos quais aplicou-se o questiondiriof3). {Para 

maiores detalhes sobre a pesquisa e os 

procedimentos adotados, consultar AZZONI 

(1982), GOVERNO DO ESTADO DE SAO 

(3) O objetivo da pesquisa n§o cobria aspectos 
que s5o de interesse deste estudo. Por essa 
razSo, o questiondrio utilizado apresenta li- 
mitagbes para os fins da an^lise que aqui se 
realiza. Nem sempre, portanto, hd corres- 
ponddncia perfeita entre o dado disponfvel e 
a hipdtese que se quer testar. NSo obstante 
as ressalvas, as informagbes disponlveis 
configuram-se relevantes e merecem ser le- 
vadas em conta. 
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PAULO (1981) ou TOWNROE (1983 e 

1985). 

As caracterfsticas relevantes das em- 

presas consideradas, conforme serao utili- 

zadas nas an^lises subseqiientes, sao: 

a) tipo de empresa: foram considerados 

tres tipos de empresas, a saber: 

nacional unica - controle acion^rio 
nacional e unica unidade produtiva 

existente; 

nacional grupo - controle acion^rio 

nacional mas existe outra unidade 

produtiva no territdrio nacional, ainda 

que seja em outro setor de atividade 
produtiva; 

intemacional - controle aciondrio in- 
ternacional. 

b) tamanho do estabelecimento: foram 

consideradas tr§s faixas de tamanho, 
com base no numero total de empre- 

gados (produgao e administragao) 
que o empresdrio declarou vir a con- 

tratar quando da operagao da empre- 

sa, por ocasiao da solicitagao de li- 

cenga para instalagao, a saber: 

pequeno - zero a 50 empregados; 

mddio - 51 a 150 empregados e 

grande - 151 e mais empregados. 

c) localizagao - foram consideradas 
tr§s situagoes, a saber: 

GSP - municfpios da Area Metropoli- 

tana da Grande Sao Paulo; 
AREA B - municfpios localizados a 

uma distSncia igual ou inferior a 150 

km da Capital, exceto os inclufdos no 
item anterior (GSP) e 

outros - demais municfpios do Esta- 

do. 

d) tamanho urbano - foram considera- 

das tr§s faixas de tamanho de cidade, 
a saber: 
pequena - cidades com populagao 

inferior a 100.000 habitantes em 1980; 
m&Jia - cidades com populagao en- 

tre 100.000 e 500.000 habitantes e 

grande - cidades com populagdo su- 
perior a 500.000 habitantes. 

Utilizagao de Servigos de Terceiros 

Conforme se argumentou anteriormente, 
h^ razoes para se esperar que a influencia 

das economias de urbanizagao, como sao 

comumente denominadas, seja diferente pa- 

ra diferentes tipos de estabelecimentos. Su- 

geriu-se, em face de uma ampliagao das 

possibilidades de separagao das atividades 

produtivas do poder de decisao da empresa, 
que as empresas com sedes em sftio dife- 

rente daquele em que se localiza o estabe- 

lecimento produtivo seriam menos depen- 

dentes dos servigos provides localmente, 

desde urn ponto de vista meramente loca- 

cional. Visto de outra forma, as empresas 
com centres decisdrios localizados alhures 

utilizariam no local apenas os servigos ur- 

banos mais comezinhos, ficando os mais 

complexes por conta da administragao cen- 

tral, nao necessariamente localizada no 

mesmo local e, portanto, os servigos seriam 

demandados em outra parte. 

A luz do argumento anterior, deve-se es- 

perar que a utilizagao de certos servigos de 

terceiros diferencie-se segundo as distintas 

caracterfsticas das empresas. Entre essas 

caracterfsticas, quatro serao consideradas 
nesta oportunidade, quais sejam: tipo de 
empresa, tamanho do estabelecimento, lo- 

calizagao e tamanho urbano, conforme fo- 
ram definidas na subsegao anterior. No ca- 
so da primeira deias, a iddia 6 diferenciar 

entre as empresas nacionais de planta uni- 
ca, as nacionais com Vcirias plantas e as 

intemacionais; a estar correto o argumento 

desenvolvido, deve-se esperar distinta utili- 
zagao dos v^ribs servigos a serem conside- 

rados. 

Quanto ao tamanho do estabelecimento, 

aludiu-se ao fato de que empresas maiores 

provavelmente poderiam ir mais longe em 

termos de afastamento da Srea central, na 

medida em que, peto seu prbprio porte, po- 

deriam prover internamente parte das eco- 
nomias de urbanizagao oferecidas por cida- 
des de porte consider^vel. As duas ultimas 

variciveis revestem-se de particular interes- 

se neste estudo. Inicialmente, a localizagao 

do estabelecimento deve influenciar na for- 
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ma como se utilizam dos Vcirios servigos; fi- 

nalmente, a vari^vel fundamental nesse ca- 

se seria o tamanho urbane, uma vez deter- 

minada a tocalizagao. 

Serao considerados 12 tipos de servigos 

de terceiros, sobre os quais analisam-se as 

respostas dos empres^rios k questao: "On- 
de sao utilizados os seguintes servigos?", 

inclufda na parte do question^rio que cuida- 
va da experiencia da empresa na nova uni- 

dade produtiva. Os servigos em questao 

sao: banccirios, advocacia, auditoria contci- 
bil, consultoria de engenharia industrial, 

consultoria economico-administrativa, ma- 
nutengao, "leasing", empresas de mao-de- 

obra tempor^ria, computagao, propaganda, 

agendas de seguros e editoriais e gr^fi- 

cos^. As opgoes de resposta eram: "no 

prdprio municfpio", "em municfpio limftrofe" 
e "em outras regioes" 

Para melhor analisar a variagao na utili- 

zagao de servigos de terceiros segundo as 
caracterfsticas das empresas, utilizou-se 
a t6cnica de An^ilise de Correspond§ncias, 
que permite representar, simultaneamente, 

dois conjuntos de varteveis, fornecendo 

descrigoes satisfatdrias de tabelas de dados 

descontfnuos (LEBART et alii, 1977, SOU- 
ZA, 1982, AZZONI, 1982 e 1983). Nessa 

tdcnica, que guarda semelhanga com Andli- 
se Discriminante e Componentes Principais, 

geram-se fatores a partir de combinagoes li- 
neares das varidveis originais. Os pesos 

associados a cada varidvel indicam sua im- 
port^ncia na composigao dos fatores e sua 

(4) Deve-se reconhecer a distinta natureza dos 
v^rios servigos anaiisados. Estd claro que al- 
guns deles apresentam menor importSncia 
estrat4gica para o funcionamento da empre- 
sa, enquanto que outros pod em ser funda- 
mentals. AI4m disso, dentro de urn mesmo 
tdpico pode haver diferengas importantes de 
qualidade de servigo. Por exemplo, "servigos 
banc^rios" podem compreender tanto des- 
contos de duplicatas como emprdstknos para 
investimentos; "propaganda" pode incluir 
tanto propaganda em jomais locals quanto 
grandes campanhas publicit^rias. Obvia- 
mente, a importdncia locadonal dos diferen- 
tes aspectos deve ser distinta, o que ndo se 
capta na andlise desenvolvida. 

disposigao gr^fica, para pares de fatores, 

possibilitando uma visualizagao conjunta da 

associagao existente, tanto internamente a 

cada grupo de vari^veis originais (utilizagao 

de servigos, por urn lado, e caracterfsticas 

das empresas, por outro) como entre os 

grupos. 

Em termos gr^ficos, comportamentos 

semelhantes k m&jia dos pontos levam a 
varicivel a se localizar prdximo da origem 
dos eixos, enquanto que comportamentos 

discrepantes da m6dia levam ao afasta- 

mento da origem dos eixos. Ademais, pro- 

ximidade significa associagao da distribui- 

gao da dispersao das empresas. 

Aplicou-se Ancilise de Correspond§ncias 
aos dados da tabela 1, gerando-se fatores 
para cada servigo, os quais encontram-se 

dispostos nos gr^ficos 1 a 12 a seguir. No 
eixo horizontal apresentam-se os valores do 

primeiro fator, ou componente, de cada tipo 

de servigo; no eixo vertical, os relatives ao 
segundo fator. Destarte, cada ponto do grci- 
fico 6 definido pela situagao da varicivel nos 
dois fatores simultaneamente. Os pontos 
representam urn determinado grupo de em- 

presas que dispoem as mesmas caracterfs- 

ticas (sao "grandes", ou localizadas na GSR 

etc) ou utilizam igualmente o servigo consi- 

derado (na mesma cidade, por exemplo). 
Assim sendo, as vari^veis (isto 6, grupos de 

empresas) que se apresentam prdximos 
nos grcificos revelam distribuigoes de fre- 

quencias semelhantes. As que se encon- 
tram prdximas da origem dos eixos apre- 

sentam distribuigao de freqii^ncias seme- 

lhantes k m6dia de todas as varteveis, en- 

quanto que as que se situam distantes des- 

se ponto dispoem distribuigao diferente. 

O primeiro aspecto a considerar 6 a 

grande separagao existente entre as varte- 
veis relativas k forma de utilizagao dos ser- 

vigos (NC - na cidade; ML - em muniefpios 

limftrofes e OR - em outras regioes; para 
maior facilidade de localizagao, esses sao 

os pontos circundados). Isso significa que a 

distribuigao desses pontos diferencia-se 
quanto ao seu comportamento em relagao 

^s caracterfsticas consideradas. Nesse 
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TABELA1 

UTILIZAQAO DE SERVIQOS DE TERCEIROS 
SEGUNDO AS CARACTERISTICAS DAS EMPRESAS 

Tlpo de } servigo — Tlpo de empresa Tamanho do estabeleclmento LocalizafSo Tamanho urbano Total de 
empresas 

Naclonal 
Cm tea 

Naclonal 
grupo 

Inter- 
naclonal 

Pequeno M6dlo Grande GSP Area B Outras Pequeno M4dlo Grande 

NC 72,6 77.6 67,1 77,2 71 67,7 65,6 76,4 91,8 64,6 75,5 95,2 413 
Bancfirlos ML 24^8 17,3 25,7 17.4 26,7 29,1 31,4 16,4 7,2 29,6 22,9 3,6 134 

OR 2.8 5,1 7.1 5,4 2,3 3,1 3 7,1 1 5,7 1,6 1.2 21 
N5 de empresas 400 98 70 224 217 127 331 140 297 97 188 83 568 

NC 70,9 66,7 44,4 73 67,4 55,3 57,2 73,6 88,9 54,8 70,4 97,5 327 
Advocacla ML 24,4 17.2 29,6 ,17 26,1 32 36,2 8,3 5.6 31 24,3 0 115 

OR 4.7 16,1 25,9 10 6,5 12,6 6,5 18,2 5.6 14,2 5,3 2.5 45 
N* de empresas 340 93 54 200 184 103 276 121 90 239 169 79 487 

Audltorla NC 68,5 58,4 44,4 66,7 66,8 53,5 56,7 67,2 82 49,8 68,3 97,5 309 
Contdbll ML 25,9 18 31,5 23,7 25,5 26,7 37,5 6.7 11,2 32,5 26,3 0 121 

OR 5.6 23,6 24,1 9,6 7,6 19,8 5,8 26,1 6,7 17.7 5.4 2.5 53 
N8 de empresas 340 89 54 198 184 101 275 119 89 237 167 79 483 

Consultorla NC 83,4 71,4 74,1 83,6 84 66,3 77 78,2 92,1 72,8 81,5 98,7 386 
Engenharla ML 13,1 13,2 13 10,7 11,6 20,2 20,1 4,2 3,4 16,6 13,7 1.3 63 
Industrial OR 3,6 15,4 13 5,6 4,4 13,5 2,9 17,6 4,5 10,6 4.8 0 33 

N9 de empresas 337 91 54 197 181 104 274 119 89 235 168 79 462 

Consultorla NC 82,3 76,7 64,8 83,3 80,2 89,9 75,2 80,7 90 73,7 78,6 97,5 383 
EconOmico ML 15 11.1 18,5 10,6 15,9 20,4 21,9 2.5 8.9 16,9 17.9 1.3 71 
Administratlva OH 2.7 12,2 16,7 6,1 3,8 9.7 2.9 16,8 1,1 9,3 3,6 1,3 29 

N9 de empresas 339 90 54 198 182 103 274 119 90 236 168 79 483 

Servigos de NC 81,2 72,8 67,8 82 76,2 73,8 74,3 77,7 90,1 69,6 80,3 98,7 384 
Manutengdo ML 15,5 17.4 25,4 13 20,1 19,4 23,6 19,9 6,6 21.7 18,5 0 84 

OR 3,2 9,8 6.8 5 3,7 6,8 2.1 12.4 3,3 8,8 1.2 1,3 24 
N5 de empresas 341 92 59 200 189 103 280 121 91 240 173 79 492 

Servigos de NC 87 71.1 71,7 88,2 80,9 73,8 80,7 82,2 87,6 80,5 77.7 97.5 396 
Leasing ML 10,9 14,4 13,2 6.7 14,8 16,5 16,4 3.4 9 10,2 19,9 0 57 

OR 2.1 14,4 15,1 5,1 4.4 9,7 2,9 14,4 3.4 -9.3 2,4 2,5 26 
N4 de empresas 338 90 53 195 183 103 274 118 89 236 166 79 481 

Empresas de NC 95,6 86,2 70,9 93,4 90,9 86,5 89,6 91,7 94,4 69,5 90 97,5 444 
M&o-de-obra ML 4,4 10,6 27,3 5,6 9.1 11,5 9.7 6,7 5.6 9.3 9,4 2.5 40 
Tempordrla OR 0 3.2 1,8 1 0 1.9 .7 1,7 0 1.3 .6 0 4 

N9 de empresas 339 94 55 197 187 104 278 120 90 237 170 81 488 

Servlgos de NC 84,8 73,6 72.7 88,4 80,3 69,5 78,9 78,2 93,3 77 79.7 97,5 396 
Compulagfio ML 11.7 12.1 12.7 5,5 15,8 17,1 18,3 3.4 3,4 11,9 16,3 2,5 58 

OR 3,5 14,3 14,5 6 3,8 13,3 2.9 18,5 3.4 11.1 4,1 0 33 
N9 de empresas 341 91 55 199 183 105 279 119 89 235 172 80 487 

Servlgos de NC 76 59,8 43,6 76,6 69,7 54,7 66,5 62,5 86,6 59,7 71,3 92,6 338 
Propaganda ML 17,9 21,7 25,5 15,2 20 26,4 28,8 5.8 8.9 22 24 2.5 95 

OR 6.2 18,5 30,9 8,1 10,3 18,9 4.7 31,7 4.4 18,2 4,7 4.9 55 
N9 de empresas 341 92 55 197 185 '106 278 120 90 236 171 81 488 

Servigos de NC 63,8 44,4 37 64,5 57,2 43,7 50,9 52,4 84,1 43 60,2 94,9 279 
Agendas de ML 28,3 26,7 31,5 23,4 30,5 34 42,2 10,5 10,2 36 30,7 0 138 
Seguro OR 7.9 28,9 31,5 12,2 12,3 22,3 6.9 37,1 5.7 21,1 9 5,1 70 

N9 de empresas 343 90 54 197 187 103 275 124 88 242 166 79 487 

Servlgos NC 68,8 58,7 51,8 65,8 67,9 58,1 54,6 70 90,1 52,7 66,5 100 319 
Editorials ML 26,8 25 30,4 26,6 25,7 29,5 39,3 14.2 5.5 33,5 29,9 0 132 
e Grdllcos OR 4,4 16,3 17,9 7,5 6.4 12,4 6.1 15,8 4.4 13,9 3.6 0 40 

N9 de empresas 343 92 56 199 187 105 280 120 91 245 167 79 491 

Nota: As trds primeiras linhas referem-se S percentagem de empresas em relapdo ao total da coluna (N9 de em- 
presas) 
NC - servigo utilizado na prdpria cidade 
ML - servigo utilizado em municfpio llmftrofe 
OR - servigo prestado em outras regides 
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GRAFICO 1 

SERVIQOS BANCARIOS 

0.107 
0.096 
0.065 
0.074 
0.063 —v 
0.052(BML ) 
o.o4i 
0.030 
0.019 
0.008 
•0.002 
■0.013 
-0.024 
•0.035 
-0.046 
■0.057 
-0.068 
•0.079 
-0.090 
•0 101 
-0.112 
•0.123 
-0.134 
■0,145 
•0.156 
•0.167 
■0.178 
•0.189 

-0.301 

TUM 
MEO OUT 

TUG 
GSP 

GOE 

TUP GRU 
PEQ 

-0.141 0.019 
ARE 

0.180 0.340 0.500 

GRAFICO 2 

SERVigOS DE MANUTENQAO 
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GRAFICO 3 

SERVIQOS DE ADVOCAC1A 
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GRAFICO 4 

SERVigOS DE AUDITORIA CONTABIL 
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grAfico 5 

SERVIQOS DE ENGENHARIA INDUSTRIAL 
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grAfico 6 

SERVIQOS DE CONSULTOR1A ECONOMICO-ADMINISTRATIVA 
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GRAFICO 7 

SERVIQOS DE LEASING 

TUG 

OUT 

(anc^ 

GSP 

GRU 

GRD 

INT 

.AM 
-0.488 -0.305 -0.123 0.060 0.24?- 

60 Estudos Economicos, Sao Paulo, 16 (N.0 Especial): 45-67,1986 



Carlos ft. Azioni 

QRArcos 

EMPRESAS OE MAODE-OBRA TEMPORARIA 
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GRAFICO 9 
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grAfico 10 

SERVIQOS DE AGENCIAS DE PROPAGANDA 
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grAfico 11 

SERV1QOS DE AGENC1AS DE SEGURO 
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GRAFICO 12 

SERVigOS EDITORIAIS E GRAFICOS 
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(anc) 

mesmo prisma, as empresas tocalizadas na 

Area B (ARB) sempre se encontram bas- 
tante distanciadas da origem dos eixos e em 

posigao oposta com relag§o a empresas da 
Area Metropolitana (GSP) e de Outras Re- 

gi6es (OUT), revelando que compdem urn 

grupo particular no tocante k forma como se 
utilizam de recursos de terceiros. Via de re- 

gra, os dois ultimos grupos (GSP e OUT) 

n§o se cobcam em grande proximidade, re- 

velando tamb6m comportamento dfspar. 

Quanto ao tamanho dos estabetecimen- 

tos. nota-se, pela posigao dos pontos nos 

diversos gr^ficos, que o grupo de empresas 

grandes (GRD) em geral se distancia das 

madias (MED) e pequenas (PEQ), sendo 

que essas ultimas, conquanto nao coinci- 

dam em nenhum caso, apresentam mabr 

proximidade, estando mesmo muito pr6xi- 

mas em alguns casos (Engenharia Indus- 

trial, Editorials e Gr^ficos, Agendas de Se- 

guros, Propaganda, M§o-de-Obra Tempor^- 

ria, Auditoria Cont^bil e Advocacia - onde 

quase coincidem). 

Relativamente ao tipo de empresa, fica 
clara a diferenciagao das posigbes das em- 
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presas de planta unica (UNI) com relagao 

ks pertencentes a grupos nacionais de em- 

presas (GRU) e, principalmente, intema- 

cionais (INT). Diferem, pois, as empresas 

desses tr§s grupos no tocante & utilizagao 

de servigos de terceiros, sendo que as in- 

temacionais sao as que mais se destacam 
do comportamento m6dio. 

Finalmente, a consideragao do tamanho 

urbano indica uma diferenciagao marcante 
entre as empresas situadas em cidades 

"grandes" (TUG) e aquelas localizadas em 

cidades "pequenas" (TUP), estando as que 
procuraram cidades m6dias (TUM), em ge- 
ral, mais prdximas do comportamento m6- 

dio. Ademais, cumpre notar que as empre- 

sas do grupo de tamanhos urbanos grandes 

(TUG) frequentemente se situam em posi- 

goes distantes da origem, revelando com- 

portamento discrepante. 

Passando-se agora ^ consideragao 

conjunta da utilizagao de servigos e caracte- 

rfstlcas das empresas, pode-se, analisando 

detidamente os gr^ficos, ensaiar a composi- 

gao de tr§s grupos distintos, como segue: 

a) servigos utilizados na prbpria cida- 

de: empresas pequenas e madias, 
empresas singulares, localizadas no 
Interior (al6m de 150 km da Capital) e 

em cidades grandes; 

b) servigos utiiizados em municipios 

limitrofes: empresas da Grande Sao 

Paulo, e 

c) servigos utilizados em outras re- 
gides: empresas internacionais, 
membros de grupos nacionais, de 

grande porte, localizadas na Area B e 

em centros urbanos pequenos. 

Os grupos acima sao bem caracteriza- 

dos na maioria dos servigos, sendo mais 
acentuada a associagao registrada nos gru- 

pos a) e, principalmente, c). De especial in- 
teresse para este trabalho 6 a composigao 

do grupo c), das empresas que se utilizam 

de servigos de terceiros em outras regioes. 

Como se ve, sao empresas participantes de 

grupos, que t§m a possibilidade, como se 
discorreu anteriormente, de abandonar a 

cirea central sem perder os contatos e van- 

tagens dessa cirea, posto que af podem 
manter o centro fundamental do grupo - ou 

mesmo em outros pafses, para as multina- 

cionais - e buscar a cirea perif6rica (anel de 

150 km), explorando custos locacionais me- 

nores em cidades pequenas. Em contrapar- 

tida, empresas do Interior, pequenas e ma- 
dias, unidades singulares, precisam buscar 
cidades grandes, nas quais possam utilizar 

os servigos de terceiros. 

Condusao 

Os resultados acima parecem corroborar 
totalmente a proposta conceitual oferecida 

neste trabalho. Longe de prenunciar uma in- 

dependencia do crescimento industrial com 

relagao ^ atragao exercida pela cirea central, 

a dinamica industrial do anel externo h Area 

Metropolitana paulista guarda estreita rela- 
gao com a Capital, caracterizando uma 

fuga dos custos locacionais maiores do 

centro, para o caso daquelas empresas que 
encontram condigoes pr^ticas para faze-lo. 

Inferir, a partir da simples tendencia nu- 

m6rica, que a reversao da polarizagao jci te- 

ve infcio, implica desconhecer a realidade 

revelada pelas informagdes aqui analisadas. 

Essas parecem indicar urn fortalecimento do 
poder de atragao dessa cirea, apenas com 
urn espraiamento da produgao na sua ^irea 

perif6rica, o que possibilita custos menores 
sem perdas substanciais de vantagens 

aglomerativas. Para que esse processo en- 
contre paradeiro, § precise que essas alter- 

nativas locacionais de baixo custo relative 

se esgotem, o que certamente nao parece 
ser o caso no momento. 
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