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APRESENTACAO 

Este trabalho vem Bomar-se a outros publicados pelo 
IPEA, nos quais tem sido analisado o processo de urbaniza-
gdo do Pais a suas implicagoes economicas a sociais. A preo-
cupagao com o exame do desenvolvimento urbano brasileiro, 
refletida nas nossas diversas publicagoes que estudam este de-
senvolvimento, suas repercussoes e suas condicionantes, e uma 
manifestagao da importancia cada vez maior das questoes urba-
nas no crescimento economico nacional. 

Este estudo examina as caracteristicas principais das cida-
des medias brasileiras. Estes centros urbanos, a par de congre-
garem uma parcela significativa da populagao e das ativida-
des produtivas do Pais, tem um papel de destaque a ser explo-
rado na politica nacional de desenvolvimento urbano por se-
rem potenciais focos alternativos de crescimento economico, 
cujo desempenho precisa ser estimulado e manipulado para se 
contraporem as tendencias concentradoras das metropoles. 
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Uma enfase bem grande e dada neste trabalho a questao 
da pobreza urbana, um problema que nao e so destas cidades, 
mas que tambem assume uma dimensao consideravel nestes 
centros, seja porque a sua estrutura economica nao esta apa-
relhada para gerar renda e absorver mdo-de-obra com a inten-
sidade demandada por uma populacao que cresce a altas tadas, 
seja porque estao integrados em um contexto regional no qual 
ainda prevalecem condicoes tipicas de um quadro de subde-
senvolvimento. 

As analises feitas pelos autores vem reforcar as nossas con-
viccoes da necessidade de que sejam adotadas medidas redistri-
buidoras de renda real por meio da expansao da oferta de ser-
vicos urbanos basicos as camadas mais carentes da populacao 
e que, no caso especifico das cidades medias, sejam implemen-
tadas politicas de medio e longo prazo que promovam trans-
formacoes na sua estrutura produtiva, principalmente pela pro-
mocao de oportuniclades de investimentos nestes centros. 

Serao bem-vindas futuras analises que examinem as cida-
des medias de forma menos agregada. Esta primeira aborda-
gem feita pelos autores deste trabalho tinha que montar este 
quadro de referencia, abrindo caminho para novas contribui-
coes. 

HAMILTON C. TOLOSA 
FERNANDO REZENDE 

Superintendencia do INPES 
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I NTRODUCAO 

1.1 

Objetivos do Pesquiso 

A urbanizagao e um fenomeno cujo ritmo tem-se acele-
rado nas ultimas decadas, particularmente nos paises em de-
senvolvimento. Estima-se que em 1950 a propor~do da popu-
lagao deses paises, vivendo em centros urbanos, era de 15%. 
A mesma proporgao aumentou para 36%, em 1975, e calcu-
los conservadores preveem que alcangara 42% no ano 2000.1  

No Brasil, a relagao populagao urbana/populagao total 
evoluiu de 26 para 56% no periodo 1940/70, o que repre- 

1  International Bank for Reconstruction and Develop-
ment, "The Task Ahead for the Cities of the Developing Coun-
tries", in World Bank Staff Working Paper n.0  209 (julho 
de 1973), p. 3. 
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sentou um acrescimo de 42 milhoes de pessoas vivendo em 
cidades. A permanecerem as mesmas taxas de crescimento de.. 
mografico e a tendencia da populacao a se concentrar nos cen-
tros urbanos, estes terao de acomodar nas duas proximas deca-
das mais do dobro da populacao recenseada em 1970, ou seja, 
deverao abrigar mais 70 milhoes de habitantes em acrescimo 
aos 53 milhoes computados no ultimo censo demografico. 

As dimensoes do fenomeno e a dinamica do seu processo 
sao elementos que merecem a atencao de todos aqueles que se 
preocupam com a rapida urbanizacao do Pais a com os seus 
efeitos sobre o desenvolvimento economico a social, principal-
mente dos orgaos governamentais que tem a responsabilidade 
de implementar programas de desenvolvimento urbano que vi- 

Y r A  sem a adequar a estrutura economica das cidades a finalidade 
ultima do processo de desenvolvimento, qual seja, a de pro-
piciar melhores condicoes de vida a seus habitantes. 

No infcio desta decada o sistema de cidades apresentava a 
seguinte distr:buicao de tamanhos: duas grandes metropoles na-
cionais (Sao Paulo a Rio de Janeiro), quatro metropoles 
regionais (Belo Horizonte, Recife, Salvador a Porto Alegre), 
14 cidades grandes, 95 medias (aqui consideradas como sendo 
aquelas com populacao urbana, em 1970, entre 50 mil a 250 
mil habitantes) e 3.837 cidades pequenas. A questao que se 
coloca a como a distribuicao de cidades vai variar de forma a 
absorver um contingente populational duas vezes maior que o 
existente em 1970 a como vao evoluir as condicoes economi-
cas a sociais ja deficientes em termos, por exemplo, de habita-
cao popular, de infra-estrutura urbana basica, de ocupacao da 
mao-de-obra pouco qualificada, de meio ambiente, etc., nos 
centros urbanos. 

As metropoles nacionais a as regionais vem sendo objeto 
de estudo mais sistematico por parte de diversos orgaos de  

pesquisas a pelo pessoal tecnico das superintendencias esta-
duais de desenvolvimento de regioes metropolitanas. Esta maior 
atencao aos problemas metropolitanos se justifica nao so em 
termos da sua magnitude a da importancia economica das me-
tropoles no desenvolvimento national, mas tambem porque 
elas provavelmente continuarao a ser o foco principal de absor-
cao da crescente populacao urbana no Brasil em termos abso-
lutos. 

A natureza do presente trabalho, a par da consideracao 
explfcita a implfcita da importancia das metropoles no processo 
de desenvolvimento urbano do Pais, volta-se parcialmente para 
o exame mais particular das caracteristicas das cidades de porte 
intermediario. Estas tiveram um desempenho na ultima decada 
que ressaltou as suas caracteristicas, seja em termos de altas 
taxas de crescimento demografico, do seu alto poder de absor-
cao de mao-de-obra, seja em termos da sua importancia estra-
tegica na hierarquia de cidades pela sua potencialidade Como 
elemento de ocupacao territorial a de difusao do desenvolvi-
mento para as outras cidades a areas sob sua influencia. 

Os objetivos deste estudo, portanto, estao relacionados 
com o interesse em ampliar o conhecimento da estrutura Ur-
bana brasileira, tanto em relacao a evolucao do sistema de ci-
dades no que concerne as causas das transformacoes observa-
das no mesmo, quanto em relacao as especificidades do seg-
mento intermediario de cidades do mesino sistema. Em outras 
palavras, a nossa preocupacao e a de procurar ter uma visao 
global das modificacoes que estao ocorrendo no sistema de ci-
dades a de ter uma visao particular das caracteristicas de um 
conjunto especffico de centros urbanos — as cidades medias —
que na nossa opiniao terao um importante :papel a desempe-
nhar no desenvolvimento urbano do Pais. 
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1.2 
Orgaonizacdo dos 
Capitulos a seas 
Enfoques 

Os dois enfoques da nossa analise exigem que este estudo 
seja dividido em duas partes distintas, as quais descrevemos a 

I6 seguir. 

A primeira, contida no Capitulo II, tern Como objeto de 
analise todo o sistema urbano brasileiro. Nela discutiremos o 

I', processo de crescimento urbano a as mudangas funcionais nele 
ocorridas. Estudaremos o processo de crescimento urbano no 
Brasil por meio de uma analise historica da formagao do sis-
tema de cidades a das transformagoes a adaptagoes ocorridas 

® no mesmo como resultado ou efeito de modificagoes nao so 
relacionadas com a industrializagao do Pais, com a substitui- 
gao de importagoes, com o desenvolvimento de atividades ter-NO 

y ciarias a todos os outros aspectos ligados ao crescimento eco- 
nomico brasileiro, mas tambem com elementos politicos, ideo-
logicos a institucionais. Todas estas mudangas tiveram impor-
tancia fundamental, condicionando o processo de desenvolvi-
mento urbano a gerando os fatores caracteristicos do mesmo, 
como a concentragao industrial, a hierarquizagao do sistema, 
a mobilidade da populagao, a formagao de excedentes urbanos 
de mao-de-obra, a pobreza urbana e a deficiencia na infra-estru-
tura dos servigos urbanos. 

No mesmo capi7tulo..examinaremos o processo de urbani-
zagao brasileiro no periodo de 1940 a 1970, observando as 
diferengas de crescimento populacional entre as regioes brasi-
leiras a as transformagoes ocorridas na distribuigao de tama-
nhos de cidades. 

Como se pode notar, todas as questoes tratadas no Capi-
tulo II procuram servir de pano de fundo a .ponto de refer n- 

cia para a preocupagao central deste Relatorio, qual seja, de 
estudar as cidades medias brasileiras. Julgamos necessario mon-
tar este quadro de analise da urbanizagao brasileira para uma 
melhor compreensao do papel dos centros urbanos de porte 
medio neste processo. 

A segunda parte deste trabalho se concentrara no exame 
especifico das estruturas economica a social das cidades medias 
e, por isto, os Capitulos - III, IV e V tem por objetivo: 

a) encontrar diferenciagoes estruturais entre estas cida-
des por meio de uma analise agregada de suas caracteristi-
cas demograficas, economical a sociais; 

b) examinar a questao da pobreza urbana nestes cen-
tros, procurando investigar as suas causas a avaliando que indi-
cadores socio-economicos sao importantes para distinguir as 
de menor nivel de pobreza das de maior nivel; e 

c) estudar o seu crescimento economico, examinando as 
suas potencialidades .e.o seu .desempenho nos anos recentes. 

O Capitulo JII examinara as ' caracteristicas principais das 
cidades' medias, trabalhando 'com informagoes sobre o cresci-
mento demografico destes centros urbanos nas ultimas d-'3ca-
das, sobre a distribuig'ao setorial da Populagao Economicamen- 
te Ativa e outros hidica adores d - estrutura economica a social 
dos mesmos. A . analise . destas caracteristicas esbogara um re-
trato sintetico. das condigoes gerais destes centros urbanos e 
permitira visualizar homogeneidades a diferengas que serao me-
lhor definidas a exploradas nos capitulos seguintes. 

No Capitulo IV sera feito um exame mail detalhado da 
questao da pobreza urbana, questao esta que surgiu no capi-
tulo anterior como incidindo de forma bem ampla em todo o 
conjunto de centros urbanos que estamos estudando. Uma pri-
meira analise examinara as causas da pobreza urbana esti- 



mando uma equagao de regressao na qual as variaveis explica-
tivas estarao relacionadas com as estruturas produtiva a ocupa-
cional, com a estrutura urbana, com a pressao demografica 
e uma variavel que exprimira o empenho do Governo em redu-
zir os niveis do problema, sendo que a variavel dependente sera 
um indice de pobreza urbana que reune informag6es sobre indi-
cadores de bem-estar da populagao de cada cidade media. Uma 
analise discriminante sera empregada para examinar a influen-
cia de algumas variaveis sobre os diferentes niveis de pobreza 
urbana de dois grupos de cidades medias. Esta analise consi-
derara um conjunto menor destas cidades pela selegao daque-
las que provavelmente seriam incluidas em .um programa fe-
deral de apoio ao seu desenvolvimento. 

O Capitulo V fara use de teorias de crescimento econ6-
mico urbano para analisar as diferengas de condig6es poten-
ciais de crescimento das cidades medias. Sera montado um es-
quema analitico combinando a Teoria do Lugar Central com a 
Teoria da Base Urbana que possibilitara classificar estas cida-
das em quatro categorias ou grupos, quais sejam, o de Maior 
Potencialidade, Potencialidade Intermediaria I e II a Menor Po-
tencial:dade de Crescimento. Esta classificagao tern por fina-
lidade nao so conhecer condig6es distintas destas cidades, mas 
tambem verificar se ela se compatibiliza com o dinamismo que 
os centros de porte medio mostraram no periodo 1970/76. 

Finalmente, o Capitulo VI procurara sintetizar os princi-
pais resultados desta pesquisa, resumindo as conclus6es de cada 
capitulo a fazendo algumas indicag6es uteis para o desenvolvi-
mento destes centros: 

O PROCESSO 
DE CRESCIMENTO 
URBANO 
NO BRASIL 

2.1 
O Sistema de Cidades em 
uma Perspectiva 
H istorica 

Nos ultimos decenios, o Brasil vem passando acelerada-
mente por mudangas no seu sistema urbano, mudangas estas 
estreitamente associadas as diversas etapas do seu desenvolvi-
mento s6cio-economico, notadamente provocadas pelas trans-
forma66es da estrutura produtiva de bens a servigos induzidas 
pelo processo de industrializagio. 

O processo de urbanizagao do Pais foi afetado pela indus-
trializagao a por seus desdobramentos. Em termos das mudan-
gas provocadas pela interagao dos dois processos, podem-se 
apontar do lado urbano o surgimento de um sistema urban 
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1 hierarquizado em escala nacional e a emergencia de uma nova 
inetropole nacional no topo da hierarquia, f uncionalmente di f e-
rente da sua predecessora . 1  Alem destas consegiiencias, po-
dem ser mencionadas a expansdo do sistema em dire~do Os 
f ronteiras, o carater espacialmente concentrador do crescimento 
urbano e o aparecimento de novas f ormas urbanas — as aglo-
meragoes de duas ou mais cidades a as areas metropolitanas. 

Examinaremos a seguir estas mudancas de forma a acen-
tuar as suas caracteristicas mais relevantes, analisando histori-
camente as diversas etapas de desenvolvimento do sistema ur-
bano brasileiro. 

OAF 
2.1 .1 

A Etapa da F'ormagao 
do Sistema Urbano 

=-~ Ate o primeiro quarto deste seculo, em um periodo que 
engloba quase 400 anos, a rede urbana ou o sistema de cida-
des brasileiras nao existia senao em fungao de suas relagoes 
com o exterior e refletia nitidamente o carater de exploragao 
colonial da economia. Todo o sistema foi-se formando com 
este objetivo e a cidade tinha por finalidade a ocupagao,. a do-
ininagao e a extragao maxima dos recursos do local em que se 
situava. 

A . rede urbana foi ent_ao...constituida pela combinagao de 
dois elementos principais: a _ localizagEo . do . poder politico- 

Sao Paulo, metropole de complexo industrial -export ado r, 
substituindo o Rio de Janeiro, metropole do sistema politico-
financeiro. Sobre o processo de emergencia da cidade de Sao 
Paulo, ver Martin T. Katzman, "Urbanizacao e Concentracao 
Industrial: 1940/70", in Pesquisa a Planejamento Econ(5mico, 
vol. 4, n:° 3 (dezembro de 1974) , pp. 475-532.  

administrativo e a centralizagao correspondente dos agentes 
economicos e suas atividades . s  Estes agentes nada mais eram, 
na verdade, que meros repassadores e nao produtores de bens. 
Os maiores exitos economicos estavam relacionados com o di-
namismo da demanda exterior e, por isso mesmo, a existencia 
de um subsistema so era possivel em regioes onde tais exitos 
tinham lugar.  . 3  

A partir de meados do seculo XIX, alguns fatores novos 
entraram em cena a passaram a ter uma grande importancia 
na explicagao das transformagoes observadas no processo de 
urbanizagao do Pais. Estes fatores eram: a) o aumento acele-
rado da populacao total do Pais; b) os efeitos induzidos e re-
flexos da Revolugao Industrial; e c) o incipiente, mas nem 
por isso desprezivel, crescimento industrial do Pais. 

O aumento populacional se localizou preponderantemente 
nas cidades, nao so porque o modo de produgao agricola e a 
estrutura fundiaria rural ja entao agiam no sentido de provo-
car um fluxo migratorio no sentido Campo—cidade, mas tambem 
em virtude da ocorrencia de alguns eventos paralelos de natu-
reza eminentemente politico-social, Como, por exemplo, a Lei 
Aurea em 1888, a Proclamacao da Republica em 1889 e o sis-
tema federativo adotado. O resultado, evidentemente, foi um 
aumento mais que proporcional da populagao urbana com Codas 

2  Milton Santos, "Crescimento Nacional e Nova Rede 
Urbana: O Exemplo do Brasil", in Revista Brasileira de Geo-
grafia, vol. 29, n.° 4 (outubro/dezembro de 1967), pp. 78-92. 
A-  este excelente artigo devemos parte das ideias aqui desen-
volvidas . 

3  Alias, todo o processo de desenvolvimento urbano bra-
sileiro pode ser interpretado usando-se o paradigma da Teoria 
da Dominacao. Uma apresentacao da teoria e de seus de-
senvolvimentos pode ser vista em Francois Perroux, L'2cono-
mie du XXe Siecle (Paris: PUF, 1961) ; e em Joseph M. G. Hi-
lhorst, Regional Planning (Roterda: U. Press, 1971) . 
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as consegUencias diretas e indiretas deste fenomeno, tais Como 
a necessidade de ampliar o abastecimento de generos alimen-
ticios para uma populagao nao produtora desses bens, a neces-
sidade de expansao da rede de estradas para transporte deste 
fluxo de mercadorias, o aumento requerido dos servigos de 
infra-estrutura urbana, etc. 

De qualquer forma, se outros fatores favoreceram o cres-
cimento das cidades, foram principalmente a industrializagao 
e suas segiielas que reorientaram o processo de urbaniza~ao 
por meio de uma nova configuragao ou arranjo do espago ur-
bano e da mudanga funcional dos centros urbanos . 4 

Na segunda dccada deste seculo, a rede urbana ja tinha 
a sua formagao grosseiramente tragada e passou a sofrer in-
fluencia de outros acontecimentos que vao condicionar a sua 
evolugao futura. 

2.1.2 
A Etapa da Consolidagao 
da Rede Urbana: 
A Formagao do Sisterna 
Nacional 

A nova fase do processo de urbanizagao caracterizou-se 
por mudangas na ordem dos fatores influentes, com a agra-
vante que neste periodo as relagoes de causa e efeito nao sao 

4  Isto nao quer dizer que as fungoes de centro politico-
administrativo tenham diminuido ou desaparecido. Pelo con-
trario, sao essas fungoes que vao dar o carater diferenciado 
regionalmente que o processo assumiu. Ver Milton Santos, 
op. cit., p. 92, e Pedro Pinchas Geiger, "Reorganizagao do Es-
pago no Brasil", in Politica de Desenvolvimento Urbano: As-
pectos Metropolitanos e Locais, Serie Monografica (Rio de 
Janeiro: IPEA/IINPES, 1976) , n.0  22, pp. 123-184. 
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tao simples Como no periodo anterior, o que traz dificuldades 
na interpretagao das relagoes que governaram as transforma-
g6es observadas. 

No periodo que se inicia em meados da segunda dcada 
ate o inicio dos anos 60 ocorreram modificagoes intensas, tanto 
no sistema politico, quanto no economico. No plano politico, 
as maiores alteragoes se deram no ambito das ideias dominan-
tes e nas bases de sustentagao do regime ate entdo no poder. 
Ate a Revolu~do de 1930, o sistema politico se sustentava 
apoiando-se na grande propriedade rural:, nas atividades prima-
rio-exportadoras da economia (principalmente na produgao, na 
comercializa~do e na exportadoo do cafe) e na oligarquia rural 
que controlava o poder. A nova ordem politica proveniente 
das altera~oes geradas pela ruptura do regime anterior provo-
cou modificagoes no processo decisorio do Governo, com refle-
xos na evolugao do sistema urbano. No plano economico, o 
fato da demanda externa por nossos produtos estar deprimida 
ainda Como consegiiencia da guerra de 1914 e da demanda 
interna ter-se sustentado e mesmo ampliado no periodo pro-
piciou ao setor da economia que produzia para o mercado in-
terno (preponderantemente urbano e manufatureiro) condi-
g6es melhores para investimentos neste setor em comparagao 
com aquelas vigentes no setor primario-exportador (basica-
mente rural e onde predominavam as atividades agropecuarias). 
Surgiu, entao, uma situagao diferente para a economia brasi-
leira: os investimentos para a produgao de bens para o mer-
cado interno passaram a ter maior participagao no processo 
de formagao do capital da economia . 5 

As explicagoes sao de Celso Furtado, em Eoi magdo 
Economica do Brasil (Rio de Janeiro: Fundo de Cultura, !959), 
pp. 229-230, embora, no original, se refiram a outro contexto 
que nao a emergencia do mercado urbano para bens a servigos, 
argumento aqui utilizado. 
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Tem-se, desta forma, Bois acontecimentos de certa forma 
inter-relacionados: a emergencia da burguesia industrial/ comer-
cial e o crescimento do mercado urbano de bens e servigos. 
Eles tiveram influencia direta no processo de urbanizagao e na 
formagao do sistema urbano na medida em que favoreceram 
o crescimento das cidades e o seu inter-relacionamento. 

Deve-se ainda observar que as transformagoes ocorridas 
nos sistemas politico e economico exigirarn para a sua efetiva-
gao a existencia de uma estrutura descentralizada das deci-
soes polfticas. A Revolugao de 1930 iniciou este processo de 
centralizadao, lato sensu, que se vem desdobrando ate os dias 
de hoje. Basicamente, foi este processo que permitiu ao Rio de 
Janeiro desenvolver suas fungoes de metropole politico-admi-
nistrativa nacional. 

R tambem interessante notar que a participagao do setor 
publico, principalmente o federal, no desenvolvimento econo-
mico e social so adquiriu relevancia a partir da existencia de 
um regime politico com caracterfsticas centralizadas. A inter-
ferencia da agao governamental como instrumento para a pro-
mogao do desenvolvimento se reveste de carater tanto mais 
direto quanto mais centralizado se torna o Estado. Esta rela-
gao afeta o processo de urbanizagao na medida em que o Es-
tado centralizador comega a interferir no processo de desen-
volvimento e, consequentemente, em areas a ele associadas, 
afetando, tambem, o sistema urbano. 

Voltando aos desdobramentos historicos do processo da 
urbanizagao brasileira, as mudangas polfticas a economicas ense-
jaram a concentragao, em uma unica cidade, de uma serie de 
fungoes e atividades urbanas que ali sao exercidas em razao 
nao so de sua dimensao populacional, mas tambem do carater 
centralizador do Estado. A referencia que se faz aqui e ao Rio 
de Janeiro, cuja metropolizagao foi mais acelerada neste pe-
rfodo. 

Na verdade, o sistema urbano permaneceria em equilfbrio 
neste perfodo se a industrializagao nao continuasse a atuar so-
bre o mesmo. De fato, se o elemento politico causador das 
transformagoes do sistema urbano se acomodou, o mesmo nao 
ocorreu com o processo de industrializagao. Dado que loca-
cionalmente os dois elementos nao se sobrepunham, uma certa 
especializagao funcional teve lugar Como solugao de acomoda-
gao: Sao Paulo, industrial, e Rio de Janeiro, politico-adminis-
trativo. Foi mais tarde que uma recomposigao entre os grupos 
do poder politico e, principalmente, a enfase cada vez mais 
marcante na industrializagao da economia como safda para o 
subdesenvolvimento brasileiro que provocaram outro desloca-
mento na configuragao do sistema urbano brasileiro, com a 
emergencia de Sao Paulo com a outra metropole nacional, sem 
que ocorressem maiores modificagoes nas posigoes hierarqui-
cas inferiores.g 

A situagao de dualidade, em que o poder economico estava 
fisicamente em Sao Paulo, mas era exercido no Rio de Janeiro, 
continuou ate os anos 60. 7  A criagao de Brasilia como Cen-
tro politico -administrativo nacional acelerou a recomposigao do 
sistema urbano e consolidou Sao Paulo como a metropole na-
cional. 

G Da mesma forma que o regime politico p6s-1939 foi 
centralizante, tambem o processo de industrializagao, via me-
canismos de mercado, apresentava-se com caracterfsticas for-
temente concentradoras. Provavelmente deve existir uma re-
lagao entre as duas, mas alguns autores preferem caracterizar 
esta tendencia. espacialmente concentradora do capital como 
corolario do proprio sistema capitalista. Ver, por exemplo, 
M-artim Smolka, Political Econom-y o/ Location, Discussion 
Paper (University of Pennsylvania, 1976) mimeo. 

7  Isto devido ao modo com que os industriais encara= 
vam• o Estado (paternal) e por, desde o inicio, se atrelarem 
ao Estado, ligando o sucesso de seus empreendimentos as va-
riabilidades das diretrizes da politica economica oficial. 
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2.1.3 

A Etapa da Consolida9cio 
de Rede Urbana: 
Os Subsisternas a as Areas 
Metropolitanas 

Uma certa inercia no processo de desenvolvimento econo-
mico brasileiro ate meados dos anos 60 implicou uma acomo-
dagao do sistema urbano que, fora as altas taxas de cresci-
mento das cidades, poucas modificag6es introduziti nessa area. 

F, dificil fazer previs6es quanto as tendencias de mudan-
gas no sistema urbano, principalmente porque nao se sabe 
Como vao evoluir as relag6es econ6micas e politicas em busca 
de solugao para os problemas atuais do Pais. 

Embora seja arriscado fazer previs6es quanto a evolugao 
futura do referido sistema, alguma coisa pode ser dita em fun-
gao das tendencias recentemente observadas. Algumas destas 
tendencias secundarias que caracterizam esta nova etapa de 
consolidagao da rede urbana sao a intensificagao do fenomeno 
da concentra~do da populagao urbana pelo desenvolvimento 
das areas metropolitanas e o aparecimento dos subsistemas re-
gionais ligados ou dominados pelas metropoles regionais . 8  

Ambos os fenomenos ainda estao em formagao, mas alguns de 
seus efeitos podem ser observados em confronto com certas 

8 Pedro Pinchas Geiger, op. cit.; Speridi-do Faissol, "O Pro-
cesso de Difusao no Sistema Urbano Brasileiro", in Revista 
Brasileira de Geografia, ano 35, n.0  3 (julho/setembro de 1973), 
pp. 3-106; Fany Davidovich e Olga M.D. Lima, "Contribuigao 
ao Estudo de Aglomerag6es Urbanas no Brasil", in Revista Bra-
sileira de Geografia, ano 37, n.o 1 (janeiro/margo de 1975), 
pp. 50-84, a "Analise de Aglomerag6es Urbanas no Brasil", in 
Revista Brasileira de Geografia, ano 38, n.0  4 (outubro/de-
zembro de 1976) , pp. 106-130; Speridiao Faissol, Marilia Gal-
vao a Pedro P. Geiger, "Estudos Urbanos-Regionais na Area 
de Influ6ncia de Recife", in Revista Brasileira de Geografia, 
ano 37, n.0  1 (janeiro/margo de 1975) , pp. 3-46. 
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modificac6es na distribuigao geografica dos 50 maiores muni-
cipios brasileiros no periodo 1940/70, conforme mostrado na 
Tabela 11. 1, que suscita as seguintes observag6es: 

a) o numero de cidades litoraneas constantes nas duas 
primeiras decadas aumentou consideravelmente apos 1950. 
Isto pode ser explicado pelo aparecimento de novas formas de 
urbanizagao, mais precisamente das Regi6es Metropolitanas. 
Esta constatagao tambem pode ser feita pelo aumento do nu-
mero de municipios componentes de tais regi6es, que passa-
ram de 16 para 22 na ultima deeada e que correspondeu ao 
aumento do numero de municipios do litoral, uma vez que, a 

TABELA II.1 

LOCALIZA(~AO GEOGRAFICA DOS 50 MAIORES 
MUNICfPIGS BRASILEIROS EM POPULACAO a 

Localiza~ao Geografica 
Numero de 

1940 1950 

Municipios b 

1960 1970 

Litorale 24 (48) 24 (48) 26 (52) 31 (62) 

Regiao Sudeste 20 (40) 16 (32) 23 (46) 24 (48) 
Regiao Industrial d 12 (24) 13 (26) 17 (34) 21 (42) 
Capitais Estaduais 14 (28) 17 (34) 19 (38) 19 (38) 
Regiao Nordeste 17 (34) 18 (36) 15 (30) 14 (28) 

Regiao Centro-Oeste 0 1 ( 2) 2 ( 4) 3 ( 6) 
Interior  19 (38) 13 (26) 17 (34) 11 (22) 

Regiao Sul 11 (22) 12 (24) 8 (16) 7 (14) 
Regibes Metropolitanas f 13 (26) 14 (28) 16 (32) 22 (44) 

FONTE: FIBGE, Anudrios Estatisticos, 1941/45, 1953, 1962 a 1973. 
a A ideia desta tabela e de Milton Santos, op. cit., P. 80. 

Ressalvem-se, entretanto, as diferengas de tipos de localizagao 
geografica aqui considerados e os usados por aquele autor. 

b Os nfimeros entre parenteses sao percentagens de numero 
de municipios naquela localizagao em relagao ao total de 50 
considerados. 

Cidades ate 50 km da costa atlantica. 
d Cidades no triangulo Rio de Janeiro—Sao Paulo—Belo 

Horizonte. 
e Cidades distantes 400 km ou mais da costa. 
f Municipios componentes de Regi6es Metropolitanas con-

forme definigao legal. 
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excecao de Belo Horizonte, as :demais Regioes Metropolitanas 
estao na faixa litoranea; 

b) em 1970, 62% dos 50 maiores municipios se encontra-
vam no litoral, o que a um dado relevante para mostrar o n% 
vel de concentracao espacial do sistema urbano; 

c) o numero de grandes municipios (mais populosos) 
na regiao Sudeste tem aumentado lenta, mas constantemente, 
com um interregno na decada de 40, sendo que o mesmo vem 
ocorrendo com o numero de municipios da regiao Industrial; 

d) obviamente, o numero de municipios de capitais esta-
duais tendeu a se estabilizar. Os aumentos se deveram ou a 
inclusao, entre os 50, das capitais dos pequenos Estados do 
Nordeste (Natal, Aracaju, Teresina, que juntamente com as 
demais a com Recife, Salvador a Fortaleza, a partir da decada 
de 50, formaram um subsistema regional), ou a inclusao de 
Goiania a Brasilia (tambem originando um outro subsistema 
regional) ; 

e) os municipios do Nordeste diminuiram lentamente a 
sua participacao numerica, tendencia justamente contraria a 
observada para os do Sudeste; 

f) o alargamento da faixa de ocupacao territorial, com 
o deslocamento para o Oeste das fronteiras agricolas, a mos-
trado pelo aparecimento na lista dos 50 maiores municipios 
daqueles da regiao Centro-Oeste apps 1940. Esta a uma cons-
tatacao do processo de expansao do sistema urbano em dire-
cao as fronteiras anteriormente apontado, que tem como seus 
exemplos os crescimentos de Goiania, Campo Grande a Bra-
sdia; 

g) a acentuada diminuicao do numero de municipios do 
interior a mais uma. indicacao da concentracao urbana na faixa 
litoranea e de que o crescimento demografico daqueles munici-
pios foi menor do que o dos pertencentes as Regioes Metropo-
litanas ou da regiao Industrial; e 

h) a diminuicao do numero de municipios da regiao 
Sul parece indicar, alem do 6bvio crescimento demografico 
inferior, a maturidade deste subsistema urbano, ja formado ha 
algumas decadas . 9  

Estas observacoes sao uma ratificacao da maior parte das 
mudancas ocorridas no sistema urbano que foram apontadas 
no inicio desta secao, quais sejam, o surgimento das Regioes 
Metropolitanas, o aparecimento dos subsistemas regionais, a 
concentracao espacial da populacao urbana e a expansao do 
sistema em direcao as fronteiras do Centro-Oeste. 

2.2 
O Processo de 
Urbanizaca"o no 

J 

Periodo 1940/70: 
O Crescimento 
Populational e a 
DistribuiSao de 
Tamanhos de Cidades 

Como ja foi salientado, a urbanizacao brasileira se pro-
cessou de forma mais intensa a partir de 1940. Por este mo-
tivo, o que se vai tratar nesta secao de forma mais especifica 
I  a dinamica do crescimento populational no periodo, enfati-
zando nao so as diferencas observadas nas tres decadas, mas 
tambem a incidencia diferenciada deste crescimento em termos 

a Sobre este comportamento do subsistema urbano da 
regiao Sul, ver Jorge Guilherme Francisconi a Maria Adelia 
Aparecida de Souza, Politica National de Desenvolvimento 
Urbano: Estudos a Proposico"es Alternativas, S6rie Estudos 
Para o Planejamento (Brasilia: IPEA/IPLAN, 1976), n.0  15, 
principalmente o Capitulo II e a pagina 190. Ver tambem a 
Resolugao 11/74 do CDE. 
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regionais e em termos dos diversos tamanhos de centros ur-
banos. 

2.2.1 

0 Crescimento Populational 
no Period® a sua Incidencia 
Regional 

A dinamica do crescimento populational no periodo 
1940/70 pode ser vista na Tabela II.2. 

TABELA II.2 

CRESCIMENTO DA POPULACAO NO BRASIL - 1940/70 

1.000 Habitantes 
Populacao 
Urbana/ 

Taxas Anuais de 
Crescimento 

Anos Populacao _ 
Total Urbana Total 

( % ) Total Urbana Rural 

1940 41.236 12.880,  31,2 2,4 3,8 1,6 
1950 51.944 18.783 36,2 3,2 5,5 1,6 
1960 70.992 32.005 45,1 2,9 5,2 0,6 
1970 94.509 52.905 56,0 

FONTE: FIBGE, Censos Demogrdficos, 1940/70. 

Neste periodo, a populacao brasileira mais do que dobrou, 
ao mesmo tempo em que a parcela urbana foi multiplicada por 
quatro, tendo a taxa de crescimento da populacao rural se man-
tido constante no periodo 1940/60, mas caindo de 1,6 para 
0,6% na decada de 60. A populacao urbana registrou um au-
mento consideravel, passando de 1/3  da populacao total em 
1940 para 56% m 1970.10  

10 Um exame aprofundado do crescimento urbano esta 
em Mano-A Augusto Costa, Urbanizacdo e Migracdo Urbana 
no Brasil, Serie Monografica (Rio de Janeiro: IPEA/INPES, 
1975) , n.0  21. 

Este processo de urbanizacao acelerada ocorreu de modo 
uniforme em todas as regioes do Pais. E razoavel supor que 
nas regioes onde o processo de industrializacao incidiu de for-
ma mais intensa o crescimento urbano tenha se acelerado, 
embora nao necessariamente. Reconhece-se Como questionavel 
a interligacao entre desenvolvimento urbano e localizacao da 
atividade economica. Em todo caso, a regiao Sudeste apresen-
taria, assim, um maior crescimento. De fato, a distribuicao per-
centual da populacao, total e urbana, pelas cinco regioes fisio-
graficas mostradas na Tabela II.3, indica que 2/3 da popu-
lacao urbana brasileira estao concentrados nas regioes Sudeste 
e Sul. Ao longo dos anos observa-se uma pequena porem cons-
tante dimi.nuicao da participacao do Nordeste e, do mesmo 
modo, um acrescimo percentual da participacao do Centro-
Oeste. 

TABELA II.3 

DISTRIBUICAO PERCENTUAL DA POPULACAO 
TOTAL E URBANA SEGUNDO AS REGIOES - 194.0/70 

Regioes 
Populacao Total - --- Populacao Urbana 

1940 1950 1960 1970 1940 1950 1960 1970 

Norte 3,6 3,6 3,7 3,9 3,1 3,1 3,1 3,1 
Nordeste 35,0 34,6 31,6 30,3 26,2 25,2 24,0 22,6 

Sudeste 44,5 43,4 43,8 42,7 56,2 57,1 55,6 55,5 
Sul 13,9 15,1 16,7 17,6 12,4 12,3 14,0 14,1 
Centro-Oeste 3,0 3,3 4,2 5,5 2,1 2,3 3,3 4,7 
Brasil 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

FONTE: FIBGE, Censos Demogrdficos, Brasil, 1940/70. 

A progressive urbanizacao da regiao Sudeste e tambem 
evidenciada, sendo a unica regiao com participacao percentual 
mais elevada que a media national, em todos os anos do pe-
riodo, registrando em 1970 mais de 70% de sua populacao 
Como urbana (ver Tabela II.4) . Tambem e interessante obser- 
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var a evolucao das taxas de crescimento anuais: sempre pro-
ximas a registrada para o Pais como um todo. Por outro lado, 
as regioes Sul e Centro-Oeste mostram participacao das popu-
lacoes urbanas inferiores a media nacional e, no entanto, taxas 
de crescimento urbano sempre superiores. Nao se deve esque-
cer que sao regioes com razoaveis movimentos migratorios, 
tanto de safda (Sul), como de entrada (Centro-Oeste) e isto 
deve influir muito na manutencao de um certo equilfbrio entre 
participacao da populacao e taxas de crescimento. Alem disso, 
a partir de 1955 teve infcio a aceleracao da ocupacao da regiao 
com a transferencia da Capital Federal para Brasilia, ao mesmo 
tempo que fronteiras agrfcolas se expandiam de Sao Paulo e 
do Sul em direcao a Amazonia, passando por Mato Grosso 
e Goias. 

TABELA II.4 

A URBANIZA(~AO NAS REGI®ES BRASILEIRAS 
1940/70 (Em %) 

Populacao Urbana Taxas Anuais de Cres- 
cimento da Popula- 

Regioes Populacao Total cao Urbana 

1940 1950 1960 1970,  1940/50 1950/60 1960/70 

Norte 27,7 31,5 37,8 45,2 3,7 5,4 5,3 
Nordeste 23,4 26,4 34,2 41,8 3,5 5,0, 4,6 
Sudeste 39,4 47,5 57,4 72,8 4,0 5,2 5,1 
Sul 27,7 29,5 37,6 44,6 3,8 6,8 .5,2 
Centro-Oeste 21,5 24,4 35,0 48,2 4,6 9,5 9,0 
Brasil 31,2 36,2 45,1 56,0 3,8 5,5 5,2 
FONTE: FIBGE, Censos Demogrdficos, 1940/70. 

Ainda baseando-se nas informacoes das Tabelas II.2 e 
II.3, pode-se tambem observar que a regiao Nordeste mostra 
niveis de participacao e de crescimento quase sempre abaixo 
da media nacional respectiva e daquelas das demais regioes. 

O desenvolvimento urbano ocorreu de forma desigual e 
o desequilfbrio regional e notavel: pode-se acrescentar que, em 
1970, mais de 1/5 da populacao urbana estava nos aneis me-
tropolitanos do Rio e Sao Paulo, sendo que na ultima d -cada 
esta populacao cresceu a niveis semelhantes a media nacional, 
isto e, 5,1%. Mesmo assim, houve um ligeiro declfnio na pre-
dominancia desses dois centros, passando a sua participacao na 
populacao urbana do Pais de 29,3 para 23,4% entre 1940 e 
1970.11  

Pode-se, entao, aceitar que o perfodo de industrializacao 
acelerada ocorreu simultaneamente com uma intensa urbaniza-
cao. O deslocamento paralelo dessas variaveis confere algum 
valor a hipotese de que, no caso brasileiro, o desenvolvimento 
urbano esta bastante ligado ao crescimento industrial. 

t importante chamar a atencao para o fato - que assume 
relevo especial no caso brasileiro - de que o crescimento do 
emprego na industria nao acompanhou, na mesma medida, o 
aumento da forca de trabalho urbana. O subemprego hoje exis-
tente nas cidades reflete claramente este fato, que e o resul-
tado de um crescimento industrial que nao pode absorver ade-
quadamente o grande contingente de mao-de-obra existente. 

Assim, nada mais natural que a distribuicao espacial das 
cidades brasileiras reflita o fenomeno da concentracao da ativi-
dade economica no Brasil. Senao vejamos: a estrutura urbana 
brasileira se baseia em duas grandes metropoles nacionais, Sao 
Paulo e Rio de Janeiro, em cujos Estados se concentra cerca 
de 30% da populacao economicamente ativa do Pais. No de-
correr do processo de industrializacao brasileira essas duas me-
tropoles tornaram-se os polos naturais de atracao de recursos 

11 Os principais indicadores do desemprego do setor 
urbano entre 1920 e 1970 estao em Hamilton C. Tolosa, "Ma-
croeconomia da Urbanizacao Brasileira", in Pesquisa e Pla-
nejamento Economico, vol. 3, n.° 3 (Rio de Janeiro: IPEA/ 
INPES, outubro de 1973) , p. 590. 
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economicos e humanos, levando a formacao de importante aglo-
meracao urbana a sua volta, parcialmente em funcao da expan-
sao do sistema de transportes e comunicacao. Isto beneficiou, 
sobremodo, a regiao Sudeste, hoje a mais desenvolvida do Pais, 
constituindo-se no nucleo inovador e difusor de progresso para 
as demais regioes. A regiao Sul, como prolongamento natural 
do Sudeste, incorporou com relative facilidade as mudancas 
ocorridas na economia, dentro do processo de desenvolvimento 
liderado por essa regiao. 

Jai na regiao Nordeste a urbanizacao, embora tambem 
consegUe^ncia do processo de desenvolvimento economico do 
Pais como um todo, nao parece guardar, no entanto, estreita 
ligacao com o processo de industrializacao. Ao contrario: as 
capitais estaduais sao os principals nucleos urbanos da regiao 
e sua funcao primeira e a de centros politico- administrativos. 
A mao-de-obra que abandonou o meio rural, mais por forca 
de um declinio relativo da atividade agropecuaria na regiao, 
nao foi totalmente absorvida em atividades industrials como 
ocorrido na regiao Sul. t o setor terciario que emprega (ou 
subemprega) essa mao-de-obra disponivel, mesmo assim sem 
conseguir pleno exito. Com  isso criaram-se verdadeiros bolsoes 
de pobreza em determinados centros urbanos. Este assunto me-
rece um tratamento mais especifico e pormenorizado, o que 
vai ser feito mais adiante neste trabalho. 

2.2.2 
A Distribuigao de Tamanhos 
de Cidades 

No caso brasileiro, a primazia de alguns centros reflete 
uma organizacao urbana segundo o tradicional sistema de hie-
rarquia politico-administrativa. Esta hierarquia se acentuou na 
medida em que se expandia a atividade agricola-exportadora, 

2g  

tendo-se alterado posteriormente em direcao a uma maior con-
centracao em funcao das alteracoes nos sistemas politico e 
economico que jd foram mencionadas na Secao 2.1. 

Estabeleceu-se, assim, uma estrutura urbana com centros 
primazes que dominavam uma hierarquia de cidades nos espa-
cos perifericos. Desta forma, um numero reduzido de metro-
poles concentra tanto as atividades dinamicas de alcance regio-
nal e/ou nacional, como a direcao e a propagacao do processo 
de mudancas tecnologicas e movacoes em geral. Resultou dai 
uma estrutura urbana "multi-hierarquizada" baseada em cida-
des primazes, com vasta rede de pequenas cidades sem funcao 
complementar as grandes metropoles, servindo apenas como 
uma ponte entre o Campo e o meio urbano desenvolvido. 

O que se verificou inicialmente foi o crescimento acele-
rado de cidades devido a grande afluencia de populacao rural. 
E este fluxo era direcionado para as cidades maiores que ofe-
reciam as melhores oportunidades de emprego. Ao longo dos 
anos, observou-se alguma diversificacao e atualmente, mesmo 
que uma grande parte dos fluxos migratorios ainda se dirija 
as metropoles primazes e regionals, e notavel o aumento destes 
fluxos na direcao das cidades em posicao intermediaria na 
hierarquia urbana. O proprio crescimento da industria, em 
busca de novos mercados, tende a deslocar-se das cidades maio-
res onde ja enfrenta alguns problemas locacionais, em direcao 
as menores, abrindo novas alternativas que beneficiam cidades 
de porte inferior. 

A populacao urbana do Brasil, que em 1950 represeritava 
36% da populacao total, aumentou sua participacao em 1970 
para 56%, distribuindo-se por 3.850 centros urbanos. 12  A 

12 Cf. Milton da Mata, "Urbanizaca,o e Migracoes In-
ternas", in Pesquisa e Planejamento Econ&mico, vol. 3, n.0  3 
(outubro de 1973) , Quadro 4, p. 724. Os muni%-ipios das Re-
gibes Metropolitanas nao foram contados, considerando-se 
estas como um Centro unico. 
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Tabela II.5 mostra como esta populacao se distribui entre estes 
centros urbanos segundo diferentes tamanhos .13  Os dois ex-
tremos, cidades pequenas e metropoles, apresentaram uma que-
da na sua participacao total, sendo este decrescimo mais acen-
tuado para as cidades de porte menor. O crescimento mais 
acentuado, em termos de populacao urbana, registrou-se nas 
cidades grandes que, em sua. maior parte, sao as capitais esta-
duais, tambem definidas como metropoles regionais. Por sua 
vez, os centros de tamanho intermediario cresceram a taxas 
superiores a media nacional, e mesmo a das metropoles, sendo 
que o numero de centros aumentou quatro vezes. 

A elevacao da populacao nos grandes centros mostra que 

o seu dinamismo proprio ainda nao diminuiu em termos abso-
lutos e que, ainda nesta decada, sera o mais serio problema a 
ser enfrentado na formulacao da politica urbana. Mas, o notavel 
acrescimo do numero e da populacao de cidades de porte me-
dio, nas duas ultimas decadas, revela a existencia de outros 
centros dinamicos, alem do Rio e Sao Paulo. As cidades me-
dias e grandes alojavam 35% da populacao urbana do Pais 
em 1970, quase a mesma parcela representada pelas cidades 
pequenas, se been que estas representem a maioria dos munici-
pios brasileiros. 

13 A divisao em cidades pequenas, medias e grandes 
obedecera o seguinte criterio, no que concerne ao nfimero 
de habitantes : 

a) Pequenas: ate 50 mil (populacao urbana); 

b) Medias: 50 mil — 250 mil; 

c) Grandes: 250 mil — 2.0.00.000; 

d) Metropoles: acima de 2.000.000. 
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Deste modo, o processo de urbanizagao brasileiro a bas-
tante dinamico, com aumento significativo do numero de cida-
des que abrigam mais da metade da populagao total. Devemos 
destacar tambem a ja mencionada metropolizagao do sistema, 
indicada pelo fato de que, em 1970, quase 50% da populagao 
urbana residia nos centros com mais de 250 mil habitantes .14  

Temos assim duas metropoles (Rio de Janeiro a Sao Pau-
lo) exercendo a primazia no sistema urbano, seguidas de me-
tropoles regionais (ou metropoles de segunda ordem) que 
polarizam as atividades economicas dentro de coda uma de 
suas areas de influencia. Nas regioes Norte a Nordeste estao 
as cidades de Belem, Fortaleza, Recife a Salvador, todas com 
mais de meio milhao de habitantes, sendo que as duas ultimas 
ultrapassaram a Casa do milhao de habitantes ja no Censo de 
1970. Porto Alegre (com caracteristicas diversas das metro-
poles do Nordeste) a Belo Horizonte (como centro polarizador 
de parte da regiao Sudeste) sao as metropoles regionals, cada 
uma delas com suas caracteristicas proprias, embora funcio-
nalmente desempenhem um papel bastante semelhante. 

As cidades grandes, em sua maioria, constituem centros 
de segunda ordem a exercem algumas delas tambem a fungao 
de centro administrativo, por serem capitais estaduais como e 

o caso, por exemplo, de Goiania, Curitiba a Natal. Existem 
cidades grandes que integram as Regioes Metropolitanas e 
assim desempenham atividades complementares a metropole; 
e o caso de Santo Andre, Osasco, Niteroi, Nova Iguaqu, Duque 
de Caxias, etc. Considerando-se as cidades com mais de 50 
mil habitantes na sede do municipio (excluindo-se, portanto, 
as pequenas), observa-se que, dos 3.850 centros urbanos, ape-
nas 115 incluem-se na faixa de cidades medias a grandes em 
1970. Deste total, segundo o criterio de tamanho adotado, 95 

14 J. G. Francisconi e M . A. de Souza, op. cit., p. 27. 
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cidades constituiram o estrato de cidades de porte medio, das 
quais aproximadamente 2/3 estao localizadas nas regioes Su-
deste a Sul. 

Outro fato importante que sobressai dos dados a que, na 
medida em que passamos das regioes menos desenvolvidas 
para as mais desenvolvidas, observa-se um aumento no numero 
das cidades intermediarias, ao inves de um aumento na parti-
cipagao das metropoles e, por outro lado, de pequeno aumento 
da participagao da populagao das cidades pequenas, resultando, 
assim, uma distribuigao mais homogenea das cidades, segundo 
seu tamanho. 

t fundamental, entretanto, verificar a distribuidao espa-
cial dos centros urbanos. Na regiao Nordeste, 1/4 das cida-
des de porte medio sao capitais estaduais e, das demais, 60% 
estao concentradas nos Estados da Bahia a de Pernambuco, o 
que nos leva a concluir que ha uma distribuigao fortemente 
desigual de cidades na regiao que concentra 30% da popula-
cao brasileira. 

Por outro lado, mais de 60% das cidades com mais de 
50.000 habitantes estao localizadas nas regioes Sudeste a Sul. 
Sao Paulo e o Estado com estrutura urbana mais hierarqui-
zada, com uma grande metropole, quatro grandes cidades em 
sua area de influencia direta e 27 centros intermediarios espa-
lhados pelo Estado, parte estendendo-se para o eixo Rio—Sao 
Paulo a parte tendendo para o interior em diregao a regiao 
Centro-Oeste. O Estado do Rio de Janeiro, talvez pelo seu 
pequeno tamanho a posigao geografica, apresenta centros urba-
nos distribuidos em todo o seu territorio, concentrando-se os 
maiores na Regiao Metropolitana. Os Estados do Sul tem os 
seus centros urbanos razoavelmente bem distribuidos espacial-
mente, ao contrario dos centros nos Estados do Norte—Nor-
deste, onde sobressaem apenas as capitais, em parte devido a 
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sua fungao politica, a umas poucas cidades medias, estas con-
centradas, em sua maioria, em Pernambuco a na Bahia. 

Aparentemente, em fungao das modifica~oes ja aponta-
das a em fungao do aparecimento de um numero consideravel 
de cidades com mais de 500 mil habitantes (que entre 1950 
e 1970 aumentaram de tres para 11) , a distribuigao de cida-
des brasileiras, segundo seus tamanhos, - esta tendendo para 
uma forma log-normal.15  Contudo, como o processo de urba-
nizagao esta intimamente relacionado com o comportamento da 
atividade economica a esta ainda apresenta elevada concentra-
gao na regiao Centro-Sul do Pais, tal tendencia enfrenta a ainda 
enfrentara grandes obstaculos, sendo que o fenomeno de me-
tropolizagao tera prosseguimento nos proximos anos. 

UMA VISA® 
AGREGADA DAS 
CIDADES MMAS NO 
B RAS I L 

3.1 
As Cidades Medias 
Brasileiras 

lj Alguns autores acham que este a um sinal do de-
senvolvimento do Pais, pois raciocinam com a observada log-
normalidade da distribuigao de cidades de alguns paises mais 
desenvolvidos . Na realidade, a associagao entre os dois fe-
nomenos L& bem fraca, o que invalida qualquer generalizagao. 

34 

Para use deste estudo, foi considerado como o estrato 
em que devem ser encontradas as cidades medias aquele em 
que se encontravam os centros a aglomerados urbanos que pos-
suiam em 1970 uma populagao urbana entre 50 mil a 250 mil 
habitantes .1  Esta escolha absolutamente nao tem a preten-
sao de ser defintiva, servindo apenas para os propositos deste 
trabalho. Ha quem prefira outras conceituagoes para cidades 
medias, por exemplo, uma definirao funcional, menos depen- 

1  As aglomeragoes urbanas estao definidas em F.R.  Da-
vidovich e O.M.B.  Lima, op. cit. 
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dente do tamanho populacional, e ha os que optam por uma 
definicao ligada aos objetivos de descentralizacao economica e 
de ocupacao territorial. Existe, em todo caso, uma concordancia 
entre a relacao das cidades por nos consideradas como medias 
(aquelas dentro do estrato considerado) e as relacoes segundo 
outras conceituacoes. Isto, alias, nao nos surpreende, ja que a 
escolha do criterio tamanho demografico resulta nao so do 
objetivo de tornar este estudo amplb o suficiente para permitir 
comparacoes com outros que adotam criterios mais ou menos 
semelhantes, mas tambem da constatacao de que estao impli-
citas no tamanho populacional algumas das dimensoes funcio-

nais urbanas que refletem o nivel de complexidade e de com-
plementaridade das atividades economicas nestes centros e os 
diferentes graus de interacao da cidade com suas areas de 
influencia, aspectos que, forcosamente, seriam objeto de consi-
deracao nos dois outros criterios. Como comprovacao desta 
coincidencia, basta verificar as posicoes funcionais hierarquicas 
das cidades por nos chamadas de medias no trabalho realizado 
por Faissol para 209 cidades brasileiras e concluir pela grande 
associacao entre as duas variaveis mencionadas .2  

Na Tabela III.1 relacionamos as cidades brasileiras que, 
segundo o criterio aqui estabelecido, serao consideradas de 
porte medio . 3  

2 Speridiao Faissol, "A Estrutura Urbana Brasileira. Uma 
Visao Ampliada no Contexto do Processo Brasileiro de Desen-
volvimento Economsco", in Revista Brasileira de Geografia, 
ano 34, n.0  3 (julho/setembro de 1972) , pp. 19-123. 

3  Estas cidades podem ser igualmente chamadas de cen-
tros intermediarios, cidades medias, de porte m6dio, centros 
urbanos m6dios, cidades de posigao intermediaria na hierar-
quia urbana brasileira e cidades do estrato m6dio da dis-
tribuigao urbana. 
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Como se pode verificar, 60 das 95 cidades medias estao 
localizadas nas regioes Sudeste e Sul, com predominancia do 
numero daquelas localizadas no Sudeste, onde se destaca o Es-
tado de Sao Paulo com 27 centros. Na regiao Nordeste, deve-se 
destacar o numero de cidades medias de Pernambuco e da 
Bahia (quatro e seis cidades, respectivamente), que compreen-
dem aproximadamente 50% do numero total da regiao, sendo 
que Besse total cinco sao capitais estaduais. Devemos observar 
tambem que nesta selecao estamos incluindo uma inovacao que 

e a consideracao de duas ou mais cidades, as aglomeracoes ur- 
banas, como uma entidade. De fato, nunca foi muito conside-
rado este aspecto do sistema urbano, qual seja a existenc a de 
um outro tipo de aglomeracoo urbana alem das areas metro- 
politanas. Esta desconsideracao em parte se deve ao fato deste 
fenomeno ser relativamente novo no processo de urbanizacao 
brasileiro e em parte tambem pela falta de um estudo confia-
vel que determinasse e delimitasse quais seriam estes centros 
aglomerados .4  A implicacao mais importante desta inova- 

cao e a de que estamos ampliando o numero de cidades no 
estrato m dio da distribuicao de cidades, pois nucleos como, 
por exemplo, Petrolina (PE) que isoladamente nao preenche-
ria as condicoes Para figurar entre os centros medios, aglome-
rada a cidade de Juazeiro (BA) forma uma entidade urbana 
com caracteristicas prdprias e que nao podem ser separadas sob 
perda de identidade e, juntas, preenchem todas as condicoes de 
cidades medias, segundo os nossos criterios . 5 

4  Obstaculo superado pela publicagao do excelente artigo 
de F. Davidovich e O. M. B. Lima, op. cit. 

5 O exemplo de Juazeiro/Petrolina e tambem feliz por 
mostrar que, sob este aspecto, nao se pode obedecer rigida-
mente a criterios politicos de fronteira, pois as "duas" cida-
des se encontram na fronteira de dois Estados: Pernambuco 
e Bahia. 
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TABELA III.1 

RELA(:AO DAS CIDADES MnDIAS SEGU NDO OS ESTADOS E A LOCALIZACAO 
RELATIVA 

Regioes 
Componentes de Componentes de 

e Centros Isolados 
Estados 

Regioes Metropolitanas Aglomeragoes Urbanas 

Norte 

Para 

Amapa 

Nordeste 

Maranhao 

Piaui 

Ceara 

R. G. do Norte 

Parafba 

Pernambuco 

Alagoas 

Sergipe 

Bahia 

Olinda, Jaboatao 

Sao Luis 

Teresina 

Juazeiro do Norte/Crato 

Natal 

Joao Pessoa 

Aracaju 

Itabuna / Ilh6us 

Juazeiro (BA)/Petrofina (PE) 

Santar6m 

Macapa 

Parnafba 

Sobral 

Mossor6 

Campina Grande 

Caruaru, Garanhuns 

Macei6 

Alagoinhas, Feira de Santana, 

Jequi6, Vit6ria da Con-
quista 

Sudeste 

Minas Gerais Ipatinga /Col. Fabriciano /Tim6teo Barbacena, Divin6polis, Governador 

Valadares, Juiz de Fora, Montes 

Claros, Pogcs de Caldas, Sete La- 

goas, Te6filo Otoni, Uberlandia, 

Uberaba 

Espirito Santo Vit6ria Cachoeiro do Itapemerim 

Rio de Janeiro Nil6polis, Petropolis, Sao Joao de Barra Mansa/Volta Redonda Campos, Nova Friburgo, Teres6polis 

Meriti, Sao Gongalo 

Sao Paulo Carapicufba, Diadema, Guarulhcs, Americana, Guaratingueta, Judiaf, Aragatuba, Araraquara, Bauru, Barre- 

Maua, S. Bernardo do Campo, Sorocaba, Sao Josh dos Campos, tos, Franca, Limeira, Marilia, Pira- 

Sao Caetano do Svl, Mogi das Taubat6 cicaba, Pres. Prudente, Ribeirao 

Cruzes Preto, Rio Claro, Sao Josh do Rio 

Preto, Sao Carlos 

Sul 

Parana Maringa, Ponta Grossa, Paranagua, 

Londrina 

Santa Catarina Florian6polis Blumenau, Criciuma, Itajaf, Joinvile, 

Lajes, Tubarao 

R. G. do Sul Canoas, Provo Hamburgo, Sao Leo- Pelotas/Rio Grande Caxias do Sul, Cachoeira do Sul, Passo 

poldo Fundo, St. Maria, Bagb, Uruguaiana 

Centro-Oeste 
Mato Grosso Campo Grande, Cuiaba 

Goias Anapolis 

10 FONTS: Ver o texto. 



Algumas caracteristicas regionais e locacionais sao de im-

portancia fundamental no delineamento de uma politics de pro-

mocao do desenvolvimento das cidades medias. A Tabela II1.1 

e as seguintes salientam estes aspectos grupando os centros 

medios segundo a sua posicao geografica e segundo a sua posi-

cao no sistema de cidades. Assim, classificamos os 95 centros 

segundo as cinco regioes fisiograficas brasileiras e segundo a 

i~ sua localizacao em Regioes Metropolitanas, em Aglomeracoes 

Urbanas ou em Posicao Isolada. 

A utilizacao da classificacao regional se justifica para in-

troduzir na analise as diferencas de nivel de desenvolvimento 

economico entre as regioes. t de se esperar que as desigualda-

des regionais estejam presentes no desempenho economico e 

social dos centros medios e que programas de promocao para 

o desenvolvimento dessas cidades tambem se justifiquem em 

termos de diminuicao das disparidades regionais. 

e A segunda classificacao considers a cidade media con- 

forme a sua, presenca em um ambiente metropolitano, onde 

sofre os efeitos. de polarizacao da metropole; em uma, aglome-

racao urbana, na qual e o ponto de integracao de um conjunto 

de centros menores; ou ainda, sendo caracterizada Como iso- 

~, lada. 6  Esta e uma classificacao que pode requerer diferentes 

estrategias de politicas de promocao para estes centros. 

c O atributo "isolada" significa apenas que a cidade 
media nao se enquadra entre as que estao situadas em Re-
gioes Metropolitanas e nao e componente de nenhuma Aglo-
meragao Urbana. 
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3.2 

covacteirks'a cas 

Demogy6ficas das 

Codades Me'dH@S 

Em termos demograficos, a populacao residente nos cen-

tros medios em 1970 correspondia a 33% da populacao ur-

bana das cidades de mais de 50 mil habitantes, ou seja, 9,5 

milhoes, sendo que o tamanho medio destes centros era de 

100 mil habitantes. A Tabela III.2 fornece informacoes sobre 

a dinamica populacional dosses centros. 

Observamos que as cidades medias situadas nas Regioes 

Metropolitanas tiveram uma taxa media anual de crescimento 

superior a do conjunto de cidades desse porte, taxa esta maior 

que a de todo o sistema urbano, que foi de 5,2%. Com toda 

certeza, a alts taxa observada para as cidades medias situadas 

em Regioes Metropolitanas do Sudeste deve-se a grande atra-

tividade que estas regioes apresentam nao so para as migracoes 

inter-regionais, Como tambem para as intra-regionais, provo-

cadas por melhores remuneracoes a maiores oportunidades de 

emprego. Observa-se, tambem, que uma parcela consideravel 

dos imigrantes para essas regioes e constitufda de recem-che-

gados, sendo que a alta percentagem destes para o Nordeste 

reflete a recente reorientacao dos fluxos migratorios em direcao 

as Regioes Metropolitanas da propria area. Por outro lado, as 

altas taxas de crescimento populacional para as cidades do 

Norte e do Centro-Sul devem estar bastante associadas a ex-

pansao economics em direcao a estas regioes. 
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3.3.11 

A OWFIbuicil® Setorial 
da PEA 

As atividades economicas primarias, quais sejam aquelas 
ligadas a agricultura, a pecuaria e ao extrativismo, ocupam 
uma parcela minoritaria da Populacao Economicamente Ativa 
dos municipios das cidades medias conforme aparece na Ta-
bela III.3. As excecoes a esta afirmativa estao por conta das 
cidades situadas na regiao Norte e as Isoladas do Nordeste, as 
quaffs sao centros bastante dependentes deste setor economico. 

Nao se deve esquecer que a tabela registra os valores 
medios para as relacoes (PEA no secundario + PEA no ter-
ciario)/PEA total e PEA no secundario/PEA no terciario 
para cada um dos grupos de cidades medias e, por isto, a obser-
vacao dos seus coeficientes de variacao mostra que se a pri-
meira relacao e relativamente constante (com as diferencas mais 
gritantes jai apontadas), a segunda mostra-se muito variavel, 
indicando que a diversidade de predominio de um setor ou de 
outro e o mail comum. 

As diferencas regionais e de localizacao relativa sao bern 
mail elogUentes para as atividades industriais, pois as cidades 
situadas em Regioes Metropolitanas mostram uma relacao 
secundario/terciario maior do que as demais, com excecao para 
as do Nordeste, onde o predominio e das atividades terciarias. 
De um modo geraI, podemos dizer que em termos da distri-
buicao setorial da PEA, as cidades medias no Brasil exercem 
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maior numero de fungoes terciarias do que secundarias . 7 
SAo 22 os centros medios que podem ser classificados como 
exercendo fungoes industriais. Usando-se as relagoes (secunda- 
rio + terciario) /PEA e secundario/terciario, apenas Americana, 
Diadema, Maud, Novo Hamburgo, Sao Bernardo do Campo, 
Sao Caetano do Sul, Blumenau, Canoas, Caxias do Sul, Cara- 
picuiba, Criciuma, Franca, Guarulhos, Jundiai, Joinvile, Li- 
meira, Sobral, Sao Jose dos Campos, Sao Carlos, Volta Re- 
donda e Mogi das Cruzes poderiam ser consideradas como fun- 

a cionalmente industriais, sendo que muitas delas, na realidade, 
5 ficam no meio-termo. Nas demais, o predominio proporcional 
$_4 

do setor servigos na estrutura da PEA e been grande. 

b Podemos observar que entre as seis primeiras cidades cita- 
das acima estao quatro que pertencem a Regiao Metropolitana 

•~ de Sao Paulo, que, alias, em termos estaduais, e o que possui 

0  o maior numero delas, reflexo do proprio grau de concentra- 
qao industrial no Brasil. 

0 

Cd Na realidade este predominio das atividades terciarias nas 
o cidades medias nao e um fato novo ja que se forem analisadas 

as distr:buigoes setoriais da PEA para cada cidade nas ultimas 
.0  as ~' duas d_'cadas, chegaremos a conclusao que o terciario sempre 
o foi o mais importante absorvedor de mao-de-obra, embora isto 

nao signifique que nao tenham ocorrido modificagoes estrutu- 
` rais. Muito pelo contrario, o setor terciario nestas cidades so- 

U 
Cd 
P4 fre transformagoes internas provocadas pelo surgimento de 

o I~ novas atividades e pela substituigao de outras, como de resto CO Cd 0 
ocorreu, com maior intensidade, no escalao superior da hierar- 

U 0 o quia de cidades. 
W o 

0  7 Na realidade, este predominio da PEA no terciario tem P 
'~ O muito a ver com a "inchagao" do setor, onde uma parte do ex- 

z 
cedente de mao-de-obra e subutilizado e sub-remunerado. Isto 
alias, explica os acentuados niveis de pobreza familiar nestes 

O CS 0 centros, como se very mais adiante. 
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Embora a importancia do terciario seja relativamente 
maior para a grande parte das cidades medias, nao se deve 
subestimar o pap--I do setor secundario nestas cidades, mesmo 
porque uma razoavel parcela dos servicos existentes nas mes-
mas e uma consequ6ncia direta do funcionamento de ativida-
des industriais. 

TAIIELA III.4 

PRODUTIVIDADE MMIA ANUAL DA INDI:ISTRIA 
DE TRANSEORMAQAO NAS CIDADES M1PDIAS: 

VALOR DA TRANSFO.RMAQAO INDUSTRIAL/PESSOAL 
OCUPADO, EM MILIIARES DE CRUZEIROS — 1969 

R,egi6es 
Regi6es 

Metropo- 
litanas 

Aglome- 
rac6es 

Urbanas 
Isoladas Medias 

Norte 
33 

(0,03) 
33 

(0,03) 

Nordeste 16 
(0,01) 

11 
(0,03) 

E 
(0,03) 

10 
(0,04) 

Sudeste 
2'7 

(0,02) 
26 

(0,02) 
lE 

(0,02) 
22 

(0,03) 

Sul 19 15 15 1f 
(0,04) (0,03) (0,02) (0,03) 

Centro-Oeste 
23a. 13 

(0,05) 
15 

(0,03) 

Media 25 
(0,03) 

19 
(0,04) 

16 
(0,03) 

is 
(0,30) 

FONTS: FIBOE, Producdo Industrial, 1969. 
P. Uma flnica observacdo. 
OBS.: Os numeros entre parenteses sao os coeficientes de 
variacao. 

tal, de organizacao empresarial, de qualidade de mao-de-obra, 
etc., mas e bastante provavel que as economies de aglome-
racao tambem sejam responsaveis por estas variac6es. Isto pode 
ser verificado nas diferencas de desempenho entre as cidades 
medias situadas em Regi6es Metropolitanas e Aglomerac6es 
Urbanas, e as cidades medias Isoladas, estas ultimas suposta-
mente com economies de escala e de localizacao em menor di-
mensao. 
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I I 111111111ull~ 

3.3.2 

As Diferrengas 

ZZ de Pvodutividade, a 

Espeeialiaacdo e o Tamanho 
dos Es$abeleoimeMos 

~.~ InddlS$Pia1S 

A Tabela III.4 mostra que a industria de transformacao 
nas cidades medias apresenta um desempenho diferenciado 
regionalmente em termos da produtividade media anual de sua 
mao-de-obra . s  Enquanto os centros do Sudeste e das Re-
gi6es Metropolitanas do Sul exibem niveis de. eficiencia pro-
dutiva acima da media do sistema urbano, as cidades do Nor-
deste e as do Sul, com pequenas excecoes, mostram niveis in- 
feriores.9  

E claro que por tras dessas variacoes de niveis de pro-
dutividade estao, entre outros fatores, as diferencas de pro-
cesso de producao, de dotacao e de intensidade no use do capi- 

8 H. C. Tolosa discute este aspecto em "Macroeconomia 
da Urbanizacao... ", op. cit. Ver especificamente a pagina 605 
e seguintes. 

9 A produtividade foi medida pela relacao entre o Valor 
da Transformac-do Industrial e o Pessoal Ocupado na Indizs-
tria de Transformacao, Segundo as informac6es da Produce"o 
Industrial de 1969, da FIBOE. 
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P, interessante verificar que, em media, os centros inter-
mediarios do .  Sudeste, a exce0o dos Isolados, tem uma pro-
dutividade media quase 35% maior que a da cidade do Rio 
de Janeiro e a da cidade de Sao Paulo, que a um resultado sur-
preendente, a menos que isto seja urn indfcio rudimentar da 
presenga de deseconomias nestas duas grandes metropoles .10 
Deve-se, contudo, recordar que a relagao VTI/PO nao mede a 
produtividade marginal (o que seria mais compatfvel com o 
conceito de eficiencia economiaa) a esta restrita a industria de 
transformagao. 

Em termos regionais, o diferencial de produtividade media 
no Nordeste a bem grande quando comparado com as outras 
regioes, o que reflete com toda a certeza as particularidades 
que assinalamos no paragrafo anterior. Uma polftica urbano-
industrial voltada para a promogao do desenvolvimento dos 
centros medias nordestinos tera que dedicar especial atengao 
a alguns fatores que promovam a melhoria da produtividade da 
mao-de-obra empregada em atividades secundarias, nao s6 pela 
necessdade de aumentar a rentabilidade financeira dos em-
preend:mentos e a capacidade das empresas no pagamento de 
melhores salarios, mas tambem como um requisito para alcan- 
gar uma melhor posigao na competigao com as outras re-
gioes . 11 

Mencionamos anteriormente que as economias de aglo-
meragao sao responsaveis, junto com outros fatores, pelas dife-
rengas observadas na produtividade industrial entre cidades. 
Isto fica mais evidente (embora os coeficientes de variagao 
sejam muito altos e, por isto, as medias nao sejam bem repre-
sentativas) pelas estimativas das economias de ' escala de pro- 

10 H. C. Tolosa, op. cit., p. 605. 
11 Isto nao exclui a adogao de outras medidas que pos-

sam beneficiar estas industrias, como, por exemplo, melhor 
acesso a capital de giro, entre outras. 
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dugao que aparecem na Tabela III.S. Medimos a escala pelo 
tamanho medio : dos estabelecimentos em termos do numero 
de empregados por estabelecimento industrial. A mesma ta-
bela mostra os graus de especializagao em industrias tradcio- 
nais em termos da percentagem da PEA total empregada nes-
tas industrias .12 

Como se pode verificar nesta tabela (e tamb~m na ante-
rior), existe uma razoavel associagao entre os nfveis de produ-
tividade media e a escala industrial nas cidades medias. As 
diferengas regionais de escala sao mail ou menos da mesma 
ordem que os desnfveis regionals de produtividade, mostrando 
isto que nao a irrelevante pensar-se que a atragao de investi-
mentos industriais que favoregam a ampliagao da escala de pro-
dugao das unidades existentes tenha como resultado maior efi-
ciencia produtiva nestes centros. 

Embora haja uma grande variagao nas escalas medias, 
verifica-se que tambem ha uma tendencia geral de crescimento 
do tamanho dos estabelecimentos a medida que o centro me-
dio deixa de ter uma localizagao isolada de outros centros e 
passa a pertencer a um subsistema de cidades que apresenta 
inter-relagoes mais fortes, como e o caso dos centros situados 
em Regioes Metropolitanas a/ou Aglomeragoes Urbanas. Es-
pera-se naturalmente que isto seja resultado de mercados mais 
amplos nestas ultimas cidades, os quais propriciam a utiliza-
gao de tecnicas produtivas (ou o use mais intenso do capital) 
que geram as grandes diferengas de produtividade observadas. 

Outra fonte de diferengas de produtividade pode ser obser-
vada na prbpria estrutura produtiva das cidades medias, vista 

12 Sao geralmente consideradas dentro do ramo tra-
ditional, os generos industrials: Textil, Couros a Peles, Mobi-
liario, Madeira, Vestuario a Calgados, Bebidas, Fumo, Edi-
torial a Grafica, Produtos Alimentares a Perfumaria, Saboes 
e Velas. 
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do angulo da concentragao do emprego industrial nos generos 
tradicionais. Muito embora os numeros que aparecem na Ta-
bela III.5 nao sejam a prova definitiva, eles revelam que os 
centros intermediarios das Regi6es Metropolitanas sdo em geral 
bem mends especializados que os demais e que ndo ha diferen-
gas marcantes entre os centros Isolados e os de Aglomerag6es 
Urbanas ainda em termos de especializagao. Isto indica que o 
observado aumento do tamanho dos estabelecimentos indus-
trais ocorre sem mudanga significativa na estrutura produtiva 
da cidade que aparece com maior participagao dos generos tra-
dicionais. 

3.3.3 

A Dlss ftulgfio das A#ividades 
Teml6rias 

Conforme anteriormente mencionamos, o setor terciario 
e o responsavel pela absorgdo de maior parte da PEA nas cida-
des medias. Por este motivo, sera util a desagregagao do setor 
para que sejam observadas algumas de suas particularidades. 
Isto esta feito na Tabela III.6. 

Verifica-se que em termos da importancia relativa de cada 
subsetor, a ordem e a seguinte: Prestagao de Servigos (36,7% 
da PEA), Comercio de Mercadorias (23,90%), Atividades 
Sociais (13,55%), Transportes, Comunicac6es e Armazena-
gem (13,54%) e Administracdo Publica (10,55%). E inte-
ressante ressaltar que esta ordem de subsetores e a mesma que 
se observa para o Brasil como um todo, havendo inclusive 
grande semelhanga nos percentuais .13  

13 Wanderly J. Manso de Almeida, Servicos a Desen-
volvimento Economico no Brasil, Colecao Relat6rios de Pes- 
quisa (Rio de Janeiro: IPE'A/INPES, 1974) , n.0  23, pp. 11-12. 

50 51 



W 
Cd 

O 

a, 
cu 
0 
O 
;1 

U 
U 

W 
12 

a~ 

a~ z~ 

U 
to a, 

O 
z 

a~ 

0 E-1  

00 M0O C- MC- M to:zM C••M 000M-4  M"d4 00 
' CV .-1 ri r-t -14 r1 " C'1 d! 1111  4 MC,7 C`? M M W to to 
O CD CCQ O 0000 C)C~ O 0006 C)CD00 

M oo ~ o t.o dt I c- cD r- r o o rn L0 er w 0 to 
cn ci,  rn 0: --+ o v,  o dq C- Lr tl~, rn  Q:~ L'i co r- rn Vi 
W MMM di to t- to .4 C'i MM CqM MM "" 000 
CV CV N " CO tYD M CO .-q .--4 r-1  ri a-t r-t r-1 T-i ri ri ri 

,-+o r-•~ r, ~ 00 C) 
ow 

C) CS M cd CD m CD 0j cs O O tro O O 

000 OOCD o00 ooM o00 
c^tc~o otocfl o~?o otr'M 000 
00 0 M -4 d+ co qjA C,1 C") C-.i M CN L6 t- M 
GV 611 CV d' M M .-t -4 .--5 r -t .-A r-i r-t r-t 

(M moo 0) r-t L 00 C- r-I dt  LO hl o Lam^ O C- rN L CV .-4 
.-t Cll r-•t -t .-i +--t It  r-t d r4 CO CD '4C~4 M d+ GV GV cN di d! 
0000 O OCaO 0000 0060 0000 

OOco.-i to M to C- OCQMW CD to tote OMMO 
000'ltD to MtDdt otDM to.0dgM oMMO 
,: OW M M OMC,  Mto to Lo C L'd+[4 r-tdgCD~- 
CV CV N C,1 M N M M r--t r rt ,-t r-t ri r-t .--j rq r-1 r-t r-1 

p U"J 00  00 N r•4 to to CA M M CV to " M O r-t M L- 
"  r-1 .-t r-t rt -4 '•-1 r-4 -4 M M M CV CV " C'l 111~ lld M da 
o~oo 0 000 C c CT 6 C5 C) OOC)o 
C) CV E •- C9 0 W to Cj C11 00 W to N O 00 C- C) .-t CO 00 
to " M L to •4 co o tD 00 .--1 tfo M O N M O rt Oi 00 
dt NCB CV '4 to600 "M MM CV MM?9 MML M 
Cpl " N CV C7 M M M r--1 r--t r-t r-4 ri r i r-t r--I ri ri 

0,3 CJ -4 O O O M eN O 6 Cp to M M r•i  dt O Lo tD ~t 
r-t -1 CVO r-1 r 1 M M "It M di Cll CV Cil O •dt M to 

OOCDO Ca00CD CD OCo O C7 C~OC) O 600 
ONO to oOL- L- oMM 6oto O 111~C110) 
to r-t to C l O C) N~ to O M M 00 Lo O tP tD O t- Cll CA 
CO Ln 00i to O (0 Co to CD O GV r-t t-1 V r-I CV to C7 to 0) 
N CV cq C11 N M M M *-t r-1  r-t T- ri ri ri r-I v- rl 

rMtrMt 
~~ 

MM M0~ 
CS C o c 

00 06 0o coo 00 
O O to to to to O O U O 

CD to O 04 
r~-i C11 N CV CV 

Cd Cd 
i 
Cd cd Cd Cd U W 

w ~ O ~ 
C3 Cd Cd «3 

a) U +~ W W W W 
Cdo 

cl W W 
a o cd o o o o s~ 0 ~ 

0  0 
C

cd 
d 

(D  0 
cd 

U 0 Cad 0 at  o 

d UO d o cad a 
CCdd r 

a
te-+ cd 

~ ~ M 
Id 

ccdd Cad 
.a to O 

Cd 
'p< .0 to a  .0M ~ .Qw 

p z5 dd Id  ~ Z0 
cd 

cd tp 
Cd Cn 

o U ~ 'CS cd ~ tp Ord C,3   ~ ~ ,01  t0 0-0 t cd 

w 
HFi 

a,  Wn 0 'W 
SUt c

t~.t 
0 tpU  W U 0 •U y aye bA 0 .0 a, ~p v0~ 'CU  

U ~~iH~t 4-D  
U QI C"4 .14 

Cd r, 

~ I 

Cd 
~+ I 
Q) ~ 
U 

C P4 
Cd 

tcOd 

Q) 

zr 
0 
a 

O 
CD
_ 

Cd 
+ 8Cd 
0 U^ 
co Cd 
0 Cd 

c 0  
Cd 
94 

4 
4) 

O 
U U .W 

Q  
Cd 4-t O 

U 

O 
bO 0 
Cd 

r.42 

CL) 
a, 

o a v 0  to 

~~ 
0  
Cd 

~ a 
Q t cOd ai O  
OCdd Cd 

m ~~ rn 
U 4 o 

w 

cdcd,::s 

~(5 O 

0 ~~ 
w t# 0 0 

Duas atividades, Prestagao de Servigos e Comercio de 
Mercadorias, sao responsaveis por cerca de 60% do emprego 

da forga de trabalho nos centros medios;  sendo que a tabela 
mostra que nao ha grandes diferengas nos percentuais para am-
bas as atividades seja regionalmente seja em termos da locali-
zagao relativa das cidades medias .14  Mesmo para as Aglo-
merag6es Urbanas os percentuais de participagao mostram-se 
bastante homongeneos, conforme e mostrado pelos baixos coe-
ficientes de variagao .15  Para as demais atividades esta rela-
tiva homogeneidade ja nao e verdadeira, embora os percen-
tuais medios nao difiram consideravelmente, com excegao da 
PEA empregada na Administragao Publica, onde se mostram 
diferengas significativas entre as cidades medias isoladas e as 
demais, talvez refletindo maiores necessidades da Administra-
~ao Publica em vista das maiores demandas apresentadas pelas 
cidades localizadas em Regi6es Metropolitanas e em Aglomera-
~6es Urbanas. 

Ha quase que uma constancia na relagao PEA/tamanho 
urbano para cada atividade do setor terciario para os grupos 
das cidades medias ou seja, para o Comercio de Mercadorias 
as relag6es estao been proximas de 5%, enquanto que para as 
demais atividades estao por volta de 7, 3,3 e 3%, respectiva-
mente, na mesma ordem que as atividades aparecem na Tabela 
111. 6. Isto significa que e de se esperar que o segmento inferior 

14 A alta percentagem da PEA em Prestagao de Servi-
gos vem confirmar a observagao feita anteriormente de que 
o predominio do terciario reflete a exist6ncia de subemprego 
nestes centros, o que traz como consegUncia os acentuados 
niveis de pobreza familiar. 

15 Isso nao significa, contudo, que a nivel mais desa-
gregado nao surjam diferengas consideraveis entre as mesmas. 
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do conjunto de cidades medias venha a ampliar o numero da 
sua PEA absorvida nas atividades do terciario (em fungao do 
seu crescimento populacional) de forma a ter a mesma distri-
buigao intra-setorial mostrada pelas cidades medias superio-
res, ja que a elasticidade da relagao parece ser unitaria. 

3.4 
Ccracteristiccs Socials 
dos Cidodes Medics 

3.4.1 

A Subutilizagao de Mao-de- 

Obra e a Pobreza 

Nesta analise agregada que estamos fazendo do conjunto 
de cidades medias no Brasil ainda nao tocamos em aspectos 
relativos ao nivel de bem-estar economico a social de seus habi-
tantes De agora em diante estaremos interessados em verif i-
car a abrangencia dos problemas de desemprego, subemprego 
e pobreza urbana e, para isto, as Tabelas III.7 a III.8 apre-
sentam indicadores agregados que fornecem uma ideia apro-
ximada da extensao destes problemas nas cidades medias. Fo-
ram utilizados como indicadores: a medida censitaria de de-
semprego aberto; o subemprego medido em dois niveis, sendo 
um em termos da percentagem da PEA que trabalha menos de 
15 horas e o outro menos de 39 horas semanais; e a pobreza 
urbana, medida tambem em dois niveis, o primeiro em termos 
da percentagem de familias que tem renda mensal menor que 
um salario minimo e, o segundo, menor que dois salarios mi-

nimos. 

As taxas de desemprego aberto (Tabela III.7) nao se 
mostram dignas de nota, resultado este que vem reafirmar que 
o problema da subutilizadao de mao-de-obra nos centros urba-
nos esta muito mais ligado as questoes do subemprego, ou 
seja, ao fraco poder dos mercados de empregar a forga de tra-
balho de forma a usar todo o potencial produtivo deste fator. 
t bem verdade que a tabela mostra uma excegao a esta relativa 
insignificancia do desemprego, qual seja, as cidades medias lo-
calizadas nas Regioes Metropolitanas do Nordeste apresentam 
uma taxa media de 7,70%, razoavelmente alta, que retrata as 
dificuldades de absorgao do grande influxo de migrantes para 
estas cidades. 

Quanto ao subemprego, o corte de 15 horas mostra que 
a subutilizadao a pequena a este nivel. Ja ao nivel de 39 horas, 
a questao a outra porque as percentagens da PEA subutilizadas 
atingem valores bem altos, em particular para as cidades em 
Aglomerar,oes Urbanas a Isoladas do Nordeste, com percen-
tagens medias acima de 18%. Como o dinamismo economico 
esta concentrado no Sudeste a principalmente nas Regioes Me-
tropolitanas, sao nestas localizagoes que estao as. menores taxas 
de subutilizadao de mao-de-obra. 

A Tabela III.7 mostra ainda que a elevado o numero de 
familias em estratos inferiores da distribuigao de renda nas 
cidades de porte medio. Naturalmente, este resultado a muito 
relacionado com tudo o que ja foi mencionado anteriormente, 
ou seja, os elevados niveis de pobreza familiar estao associa-
dos as caracteristicas economicas a demograficas destes centros 
e e por isto que as cidades medias se destacam em termos da 
subutilizaddo da PEA. Embora a pobreza familiar nas cidades 
medias seja menor nas Regioes Metropolitanas, ainda assim 
os niveis sao muito elevados, como fica bem evidente na per-
centagem de familias com rendimento mensal menor que dois 
salarios mi'mmos, ou seja, praticamente 50%. W-se, portanto, 
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TABELA III.7 

INDICADORES DE DESEMPREGO, DE SUBEMPREGO E DE POBREZA 
NAS CIDADES M EDIAS - 1970 a 

Regides 
Indicadores 

Norte Nordeste Sudeste Sul C.-ntro-Oeste Medias 

Taxa de Desemprego 
Aberto 

Regides Metropolitanas 
Agl. Urbanas 
Isoladas 
Medias 

Taxa de Subemprego: 
Menos de 15 Horas 

Regides Metropolitanas 
Agl. Urbanas 
Isoladas 
Medias 

Taxa de Subemprego: 
Menos de 39 Horas 

Regides Metropolitanas 
Agl. Urbanas 
Isoladas 
Medias  

7,70(0,35) 4,46(0,30) 
4,52 (0,34) 4,18 (0,22)  

2,66(0,63) 5,61(0,38) 3,20(0,38) 
2,66 (0,63) 5,38(0,39) 3,69 (0,35) 

1,57(0,15) 0,78(0,26) 
2,47(0,47) 1,07(0,32) 

1,59 (0,27) 2,45 (0,69) 1,32 (0,40) 
1,59(0,27) 2,37(0,59) 1,14(0,43) 

13,89 (0,35) 7,31(0,35) 
18,54 (0,23) 9,77(0,36) 

14,93 (0,16) 18,27 (G,33) 12,22 (0,20) 
14,93 (0,16) 17,94(0,29) 10,58 (0,,31) 

3,32 (0,44) 
3,30(0,34) 2,96 b 

3,93 (0,50) 1,94 (0,05) 
3,76 (0,47) 2,28 (0,25) 

0,09 (2,56) 
2,02 (0,12) 1,74 b 

1,03 (0,55) 1,14(0,33) 
1,15 (0,53) 1,34 (0,32) 

9,94 ( 0,34 ) 
16,38 (0,24) 13,89 b 

12,22 (0,42) 10,36(0,31) 
12,47 (0,40) 11,54 (0,25)  

4,65 (0,41) 
4,12 (0,29) 
4,75 (0,41) 
4,00 ( 0,37 ) 

0,90 (0,37) 
1,74 (0,56) 
1,44 ( 0,66 ) 
1,40(0,58) 

8,63 (0,42) 
14,05 (0,39) 
13,31(0,35) 
12,70 (0,37) 

Percentagem de Fami- 
lias c/ Menos de um 
Salario Minimo 

Regides Metropolitanas 
Agl. Urbanas 
Isoladas 
Medias 

Percentagem de Fami-
has c/ Menos de dois 
Salarios Minimos 

Regides Metropolitanas 
Agl. Urbanas 
Isoladas 
Medias 

26,50 (0,35) 19,09 (0,33) 
44,44(0,31) 25,76 (0,35) 

38,73 (0,57) 56,50(0,16) 38,86 (0,32) 
38,73 (0,57) 50,62 (0,33) 31,78 (0,43) 

54,50 (0,20) 46,27 (0,24) 
65,26 (0,18) 52,35 (0,16) 

71,50(0,23) 76,65 (0,07) 64,94(0,10) 
71,50•(0,23) 69,38 (0,16) 58,23 (0,22) 

24,33 (0,10) 
38,24 (0,20) 27,44 b 

36,39 (0,22) 23,37(0,10) 
35,37 (0,24) 28,06 (0,30) 

54,33 (0,01) 
65,78(0,11) 54,64 b 

64,84 (0,10) 52,48 (0,06) 
63,53 (0,11) 56,53 (0,13)  

21,00(0,31) 
34,79 (0,39) 
40,85 (0,32) 
36,11(0,36) 

48,81(0,21) 
59,43 (0,19) 
66,72 (0,14) 
62,04 (0,15) 

FONTS: FIBGE, Tabulag6es Especiais do Censo Demo grdfico de 1970. 
a A Taxa de Desemprego Aberto e a percentagem de desempregos na PEA; as Taxas de Subemprego 

referem-se a percentagem de individuos da PEA que trabalharam menos de 15 a de 39 horas semanais, 
respectivamente, durante a semana anterior ao Censo; a Pobreza foi medida em Bois niveis: percentagem 
de familias com rendimento familiar medio mensal menor que um salario minimo da epoca a menor que 
dois salarios minimos 

b Uma %inica observagdo. 
OBS.: Os numeros entre parenteses sao os coeficien tes de variagao. 
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que o problema da pobreza nao esta apenas restrito aos gran-
des centros urbanos do Pais, mas tambem atinge os habitan-
tes de outras cidades de menor dimensao populacional. Por 
isto mesmo, uma politica de promogao do desenvolvimento das 
cidades medias seria nao so um instrumento de desenvolvi-
mento regional, mas tambem uma fonte de expansao das opor-
tunidades de melhor utilizagao da mao-de-obra destes centros 
e de melhor remuneragao da sua forga de trabalho, ambos os 
efeitos contribuindo para diminuir os niveis de pobreza exis-
tentes. 

Em virtude da dimensao da pobreza familiar existente nas 
cidades medias, vamos mais adiante, no Capitulo IV, aprofun-
dar o nosso conhecimento a respeito desta questao e analisar 
algumas explicagoes para os niveis de pobreza Urbana destes 
centros. Antes, entretanto, para complementar este retrato das 
suas caracteristicas sociais, vamos examinar em que medida as 
suas populagoes estao atendidas em termos de servigos urba-
nos basicos. 

3.4.2 

0 Acesso aos Servigos 
Urbanos Bcisicos 

A Tabela III.8 sintetiza alguns indicadores sociais que 
procuram dimensionar o acesso que os habitantes dos centros 
intermediarios tem a infra-estrutura de servigos urbanos basi-
cos, comp agua, esgoto, servigos medicos e educagao primaria. 

Em relagao a agua e esgoto, a tabela mostra a percenta-
gem de predios ligados as redes destes servigos; os servigos 
medicos relacionam-se ao numero de habitantes por leito hos-
pitalar e por medico destas cidades; e a escolaridade refere-se 
a percentagem de pessoas de cinco anos a mais corn um ano ou 
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Populacao p/ Medico . d 

Regioes Metropolitanas 
Agl. Urbanas 
Isoladas 240(0,55) 
M6dias 240 (0,5.5) 

Escolaridade e 

Regioes Metropolitanas 
Agl. Urbanas 
Isoladas 17,13 (0,08) 
Medias 17,13 ( 0,08 ) 

158 (0,22) 214 (0,45) 

232 (0,52) 189 (0,20) 

331(0,23) 198 (0,40) 
274(0,40) 199 (0,38) 

26,72 (0,24) 42,37(0,87) 

23,45 ( 0,09) 25,93(0-,31) 
24,70(0,22) 18,58(0,19) 

24,40(0,18) 25,56(0,76) 

234 (0,26) 210 (0,41) 

154(0,37) 214 f 201(0,41) 

208(0,30) 226(0,15) 226(0,38) 

204(0,31) 222(0,12) 218,00(0,41) 

35,95 (0,78) 39,21 (G,79) 

16,17 (0,12) 29,26 f 23,85 (0,27) 

17,93 (0,24) 26,10 (0,24) 19,68(0,25) 

20,15 (0,57) 25,15(0,18) 23,94(0,22) 

(Conclusao) 

Regioes 
Indicadores 

Norte Nordeste Sudeste  Sul Centro-Oeste Medias 

v~ 

FONTE: FIBGE, Censos Demogrdficos a Predial de 1970 e Cadastro Hospitalar de 1973. 
a Numero de predios no quadro urbano sem ligacao com a rede de agua/numero de predios urbanos. 
b Numero de predios no quadro urbano sem ligacdo com a rede de esgoto/numero de predios 

urbanos. 
Populacao urbana/numero de leitos em hospitais gerais. 

d Populacao urbana/numero de medicos. 
e Percentagem de pessoas de cinco an_ os a mais, coin um ano ou menos de estudo, a as sem ins-

trucaa no total da populacao urbana. 
f Uma finica observacao. . 

OBS.: Os valores entre parenteses sao os coeficientes de variacao. 
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Iv 

A POBREZA URBANA 
NOS CENTROS DE 
PORTE M9DI0 

4.1 
Introduce"o 

No capitulo anterior, quando foram analisadas de forma 
agregada varias caracteristicas das cidades medias, ficou evi-
denciado que o problema da pobreza urbana atinge de forma 
generalizada a todos os centros, ou seja, em todos existe o pro-
blema 'da predominancia de condigoes insatisfato'rias no atendi-
mento as necessidades de seus habitantes no que diz respeito 
aos bens a servigos urbanos basicos e o problema da pobreza 
familiar, revelada pelos seus baixos niveis de rendimenio me-
dio mensal. 

Os objetivos deste capitulo estgo ligados a dois tipos de 
interesse, quais sejam o de analisar as causas da pobreza ur-
bana nos centros de porte medio e o de verificar que variaveis 
economicas mais contribuem para discriminar a posigdo hierar- 
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quica destas cidades na escala de pobreza urbana. Ambos, evi-
dentemente, prendem-se ao objetivo geral deste trabalho que e 
o de conhecer o desempenho deste segmento da distribuicao 
de cidades a de sugerir medidas de politics economica volta-
das para a solucao dos problemas que afetam tais centros ur-
banos. 

4.2 
Causas do Pobrezo 
Urbana nos Cidades 
Medias 

Com a finalidade de analisar as causas da pobleza nas 
cidades medias, pretendemos seguir procedimento semelhante 
ao utilizado por Hamilton Tolosa quando examinou esta ques-
tao usando no seu trabalho as cidades coin mais de 50 mil 
habitantes .1  Como o nosso interesse se prende ao estudo 
deste problema nos centros de porte medio, vamos entao em-
pregar o metodo de analise as cidades definidas como perten-
centes ao estrato medio do sistema urbano brasileiro. 

Antes de nos dedicarmos a analise que pretendemos fazer, 
sera conveniente esclarecer a natureza do indice de pobreza 
Urbana que..iremos utilizar. 

O referido indice foi criado por Tolosa a partir .de-  uma 
ip.? ms na Ta- analise de Componentes Princ o 

bela  IV J as informacoes -utilizadas por este autor; Foram 
extraidos tres componentes .que explicaram, respectivamente, 
53, 10 a 9% da variancia total das variaveis. O exame dos coe- 

1  Hamilton C. Tolosa, "Dimensoes a Causas da Pobre-
za Urbana", in Estudos Economicos, vol. 7, n.0  1 (Janeiro/abril de 
1977), pp. 131-176. 

2  Ibid. 
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ficientes de correlacao entre os indicadores socio-economicos 
e os componentes permitiu ao autor identificar o primeiro com-
ponente Como sendo um Indice Geral de Pobreza Urbana (IP1), 
o segundo componente como um Indice de Pobreza ligado a 

acessibilidade a infra-estrutura social (IP,,) e o terceiro compo-
nente como sendo um Indice de Pobreza associado a qualidade 
de habitacao (IPs ). Tolosa, entao, calculou o escore de cada 
cidade para cada um destes indices, usando as ponderacoes cal-
culadas pelo metodo empregado. Foi possivel, a partir destes 
escores, estabelecer uma hierarquia destas cidades no que diz 
respeito a posicao relativa das mesmas em termos dos niveis 
de bem-estar de seus habitantes. 

Nossa analise das causas da pobreza urbana vai utilizar os 
escores destes indices UP.,, IPe  e IPI ) para cada cidade media 
como observacoes de uma variavel dependente de um modelo 
que pretende estimar a importancia de cada uma das variaveis 
que selecionamos como explicativas do nivel de pobreza dete-
tado nestes centros urbanos. As proximas secoes tratarao do 
modelo que utilizamos a da analise que fizemos dos resultados 
obtidos atraves da sua estimacao. 

4.2.1 
As Variaveis Estruturais e a 
Analise de Regressao 

O modelo relaciona cada um dos indices de pobreza a cau-
sas ligadas a estrutura economica, a estrutura. espacial, a pres-
sao demografica nas cidades e a existencia de programas gover-
namentais de melhoria de bem-estar da populacao nas mesmas. 
O modelo pode assim ser explicitado: 3  

3  As variaveis utilizadas estao relacionadas no Apen-
dice I. 
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TABELA IV .1 

1NDICADORES SOCIO-ECONOMICOS SELECIONADOS PARA CARACTERI- 
ZAQAO DA POBREZA URBANA 

Item de Indicadores Socio- Procedimento de Calculo 
Bem-Estar Economicos 

Unidade de Medida e 
Fonte Estatistica 

Habitacao Qualidade da Construcao 

Densidade 

Iluminacao Eletrica 

Agua Encanada 

Rede de Esgotos 

Sande fndice de Sobrevivencia 

Assisteneia Medica 

Numeros de domicilios do tipo rus-
tico ou improvisado/total de do-
micilios 

Numeros de inoradores/numero de 
dormitorios 

Numero de predios no quadro ur-
bano sem iluminacao eletrica/ 
numero de predios urbanos 

Numero de predios no quadro ur-
bano sem agua encanada/nii-
mero de predios urbanos 

Numero de predios no quadro ur-
bano sem ligacao c/a rede de 
esgoto/numero de predios ur-
banos 

Numero de filhos vivos/numero 
total de filhos nascidos vivos 

Populacao Urbana/niunero de me-
dicos, dentistas e atividades au-
xiliares 

%, CD 

Moradores/ dormito-
rio, CD 

%, CP 

%, CP 

%, CP 

Filho vivo/filho nascido 
vivo, CD 

Hab./medico, tab. esp., 
CD 

Assistencia Hospitalar Populacao urbana/numero de lei- Hab./leito, CD e Cadastro 
tos em hospitais gerais Hospitalar 1973, Minis- 

terio da Sande 
Educacao Escolaridade Numero de pessoas com ate um %, CD 

ano de instrucao ou sem ins- 
trucao/populacao urbana 

Qualidade da Educacao Numero de estudantes de cinco Est./professor, CD 
anos e mais na populacao Urba- 
na/numero de professores e ati- 
vidades auxiliares 

Emprego a Subutilizacao Critica Pessoas economicamente ativas %, tab. esp., CD Renda trabalhando menos de 15 horas 
semanais/PEA 

Distribuicao de Renda Numero de familias recebendo %, tab. esp., CD 
menos de um salario nilnimo 
mensal/numero de familias 

Consumo de Fogao Domicilios com fogao a lenha, gas % CD Duraveis e(ou) outro/total de domicilios 

Televisao Domicilios com radio, geladeira, %, CD 
televisao/total de domicilios 

Automovel Domicilios com automovel/total %, CD 
de domicilios 

FONTE: H. C. Tolosa, op. cit., pp. 137-138. 
OBS.: CD — Censo Demografico, 1970 

CP -- Censo Predial, 1970. 



Indice de Pobreza (IP,) — F [Gran de Industrializaggo (SI), 
Tamanho Medio dos Estabelecimentos Industriais (TM), Espe-
pecializa~ao em Industrias Tradicionais (IT), Participagdo de 

Autonomos (AT), Participagdo de Proprietarios, Administra-
dores a Ocupagoes Tecnicas (STATUS), Tamanho Urbano 

(TU), Distancia Virtual 'a Area Metropolitana (DIST), Den-
sidade da Area de Influencia (DEN), Grau. de Polariza-
gdo (GP), Participaggo de Migrantes Recentes (MR), Partici-
pagdo de Migrantes Urbanos (MU), Taxa de. Crescimento da 
Populaggo (TP), Programas Governamentais (PG)]. 

As hipoteses formuladas para o modelo sgo as de que as 
derivadas parciais do indice de pobreza em fungdo das varia-
veis explicativas tem o seguinte comportamento : 

iv) Tamanho Urbano (TU) 

O tamanho urbano a muitas vezes utilizado 
como um indicador da dimensgo do mercado e, 
por isto, faz-se a hipotese da sua relagao in-
versa com a pobreza. 

v) Programas Governamentais (PG) 

A maior incidencia de programas governamen-
tais em unia cidade teria como efeito a redu-
ggo no seu nivel de pobreza. 

b) Variaveis com derivada com sinal positivo: 

i) Participagao de Autonomos (AT) 
a) Varikveis com derivada com sinal negativo: 

i) Grau de Industrializagdo (SI) 

A produtividade mais alta do setor industrial e 
os seus efeitos sobre o nivel de emprego da 
economia local fariam com que, quanto maior 
SI, menor a pobreza urbana. 

ii) Tamanho Medio dos Estabelecimentos Indus-
triais (TM) 

O maior tamanho medio dos estabelecimentos 
industriais implicaria maior relaggo capital/ 
trabalho, dai maior produtividade e, por isto, 
menor pobreza. 

iii) Especializafao em Industrias Tradicionais (IT) 

A industria tradicional geralmente a muito 
absorvedora de mgo-de-obra. Por isto, supoe-se 

que o efeito do IT sobre IP2  seja negativo. 

A existencia de um grande numero de autono-
mos seria um indicador da dificuldade de absor-
gdo de mgo-de-obra, o que geraria os efeitos 
aqui considerados como ligados a pobreza. 

ii) Distdncia Virtual d Area Metropolitana (DIST ) 

Como ha muito dinamismo nas areas metropo-
litanas, supoe-se que quanto maior a distancia 
da cidade em relaggo a area metropolitana mais 
Proxima, menores as possibilidades da cidade 
captar em seu proveito os efeitos da expansgo 
economica dos grandes centros. 

iii) Participavao de Migrantes Recentes (MR) e 
Participagao de Migrantes Urbanos (MU) 

Quanto maior a participagdo de migrantes re-
centes a migrantes de origem urbana, maior o 
excedente de mao-de-obra subutilizada. 
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iv) Taxa de Crescimento da Populagao (TP) 

O crescimento da populagao uurbana teria o 
mesmo efeito que as migragoes, qual seja o de 
ampliar a oferta de mao-de-obra, aumentando o 
nivel de subutilizagao. 

O sinal da derivada da variavel Participagao de Proprieta-
rios, Administradores a Ocupagoes Tecnicas (STATUS) deve 
depender da prevalencia de um dos seguintes efeitos: 

1 — Ef eito de DiscriminaVao que a variavel STATUS tem 

ly ao dificultar a mobilidade ocupacional e a entrada de recem- 
chegados ao mercado de trabalho. Em outras palavras, supoe-se 
que quanto maior for a participagao de pessoas qualificadas na 
forga de trabalho, menores as chances para os nao qualifica- 
dos; e 

2 — Ef eito de Complementaridade entre as ocupagoes re-
lacionadas em STATUS a as do extremo inferior da distribui-
gao ocupacional, ou seja, as ocupagoes qualificadas a as nao 
qualificadas sao funcionalmente ligadas e, por isto, maiores 
valores para STATUS gerariam maior quantidade demandada 
de mao-de-obra nao qualificada, com redugao na pobreza 
urbana. 

Quanto aos sinais das derivadas das variaveis Grau de 
Polarizagao (GP) a Densidade Populacional (DEN), tambem 
nada se pode dizer a priori porque, segundo Tolosa, haveria 
uma tendencia para "... o aumento no grau de polarizagao 
que caracterizaria a fase da implantagao da industria nas-
cente ... as expensas da progressiva rarefagao da area de 
influencia (queda da densidade), enquanto que, num segundo 
estagio, depois de atingida a maturidade economica, se veri-
fica o processo inverso .4  Assim, a dificil dizer, em prin-
cipio, quais serao os sinais estimados para estas variaveis, Jai 

4  H. C. Tolosa, op. cif., p. 155.  

que ha uma diversidade de situagoes para as mesmas corn res- 
peito a sua posigao no processo de desenvolvimento econo-
mico. 

4.2.2 
Estimativa dos Coeficientes 
do Modelo de Regressao 

O modelo foi estimado pelo Metodo de Minimos Quadra-
dos Ordinario a pelo Metodo de Dois Estagios. O que deu 
melhor ajustamento foi o primeiro, sera que os parametros esti-
mados divergissem significantemente dos obtidos por Bois esta-
gios. As observagoes das variaveis utilizadas sao as referentes 
as 79 cidades medias (foram excluidos os centros de porte 
intermediario situados em areas metropolitanas para evitar 
possiveis distorgoes nas estimativas) que aparecem listadas no 
capftulo anterior. 

A equagao estimada do . modelo, na qual a variavel depen-
dente e o Indice Geral de Pobreza Urbana (IPS ) e a se-
guinte : 5 

IPI  = constante + 0,276AT — 0,216 STATUS + 0,485 TM — 

(0,648) (-0,177) (0,334) 
— 0,054 SI + 2,035 PG 

(-0,194) (0,273) 

R,1 corrigido = 0,60 det J R = 0,55 
F = 24,2 

5 Todas as estimativas sao significativas a 1 %. As demais 
variaveis do modelo nao aparecem porque nao se mostraram 
significantes nerr mesmo a 10%. Os valores entre parenteses 
sao os coeficientes beta. 
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As estimativas mostram clarainente que a estrutura econo-
mica daquelas cidades e a principal explicacao da variagao nos 
11  indices de pobreza urbana, sendo que a variavel Participagao 
de Autonomos (AT), a longe a mais importante variavel do 
modelo estimado, tendo influencia positiva sobre os niveis de 
pobreza. Assim, pode-se concluir que o fenomeno da existen-
cia de um segmento marginal no mercado de trabalho —
cujas caracteristicas sao a baixa remuneracao, as condigoes 
precarias da ocupagao, a falta de vinculo empregaticio e o tra-
balho por conta pro'pria — tamb.'m esta presente nas cidades 
medias e e a causa determinante dos niveis acentuadamente 
baixos de bem-estar nestas cidades. 

A variavel Participacao dos Proprietarios, Administrado-
res a Ocupacoes Tecnicas (STATUS) foi estimada com o sinal 
negativo para o seu coeficiente, indicando que o Efeito de Com-
plementaridade ocupacional a mais forte que a possivel discri-
minagao no mercado de trabalho provocada pela expansao de 
proprietarios, administradores a de ocupacoes tecnicas, ou seja, 
seu crescimento induz a expansao da absorcao de mao-de-obra 
nos segmentos inferiores da estrutura ocupacional, com redu-
gao nos niveis de pobreza nestas cidades. 

A variavel Grau de Industrializacao (SI) comportou-se 
como era esperado, ou seja, as cidades com maior numero de 
empregados na industria de transformarao em relagao a sua 

forga de trabalho tem um desempenho melhor que as outras. 
Este melhor desempenho advem dos efeitos diretos a indire-
tos provocados pelo setor industrial, em termos de absorcao 
de mao-de-obra no mercado formal a na geragdo de renda, 
efeitos estes que, finalmente, se traduzem em melhores indices 
de bem-estar, captados aqui pelos indicadores so"cio-economi-
cos destas cidades. 

A variavel Tamanho Medio dos Estabelecimentos Indus-
triais (TM), uma variavel proxy para a escala industrial, tem  

um coeficiente positivo, um resultado de certa forma inespe-
rado. A hipotese initial supunha que a maior escala das ativi-
dades industriais tivesse, Como contrapartida na funcao de pro-
dugao, maior produtividade da mao-de-obra e, como con-
segiiencia, melhor remuneragao a este fator produtivo a me-
nores indices de pobreza urbana. Entretanto, como as coi-
sas estao funcionando ao contrario, a possivel pensar que uma 
maior produtividade da mao-de-obra, embora tenha reflexos 
positivos sobre sua remuneragao, se transforme em um obsta- 
culo a sua absorcao, ou seja, a producao. industrial a gerada 
por uma quantidade de mao-de-obra proporcionalmente me-
nor, advindo dai maior pobreza urbana. 

Vimos no capitulo anterior que a estrutura industrial das 
cidades medias tern um certo predominio das industrias do 
ramo traditional. Vimos, tambem, que esta estrutura 

a inva-
riante a dimensao dos estabelecimentos. Como a produgao des-
tas industrias tem uma elasticidade-renda mais baixa que a dos 
outros ramos industriais, a maior produtividade da mao-de-obra 
nos grandes estabelecimentos seria absorvida sem contrapartida 
na expansao da producao, mas sim pela diminuicao relativa na 
mao-de-obra empregada, dal resultando os maiores niveis de 
pobreza urbana nos centros medios que em seu maior numero 
sao destino de grandes fluxos migratorios, e, em principio, com 
oferta relativamente grande de mao-de-obra, justamente ondo, 
a sua demanda estaria restringida pelos efeitos da maior pro-
dutividade industrial. 

Para a variavel Programas Governamentais (PG), aqui 
medida atraves das variacoes absolutas ocorridas no emprego 
em atividades sociais a nos servicos de utilidade publica entre 
1950 e 1970, foi estimado um coeficiente com sinal positivo, 
o contrario, portanto, do esperado. Este resultado, por coinci-
dencia, tamb.'m foi encontrado por Tolosa. s  As razoes por 

a H. C. Tolosa, op. cit., p. 167. 
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ele aventadas para esta inversao de sinaI sao mais provavel-

mente que: i) a oferta destes servigos, embora aparentemente 

tenha o efeito de diminuir a incidencia da pobleza urbana, 
nao tem acompanhado o crescimento da demanda a pode ter 
atuado Como fator de atragao de migrantes, o que fez diminuir 

ainda mais a quantidade do servigo oferecido e a sua quaEi-

dade; ii) a disponibilidade de tais servigos esta sendo propor-
cionalmente menor nos segmentos mais necessitados da popu-
lagao; iii) o efeito redistributivo de renda real destes progra-
mas governamentais nao tem sido capaz de contrabalangar a 
concentragao de renda nominal; a iv) as pessoas nao residen-
tes nestas cidades onde sao implementados tais programas 
tambem buscam a tem acesso a seus beneficios, mas nao sao 

computadas como beneficiarias, ja que se leva em conta no 

calculo somente a popularao local. 

Embora estas explica~oes sejam plausiveis, pode-se ima-

ginar com mais facilidade que os maiores dispendios em ser-

vigos sociais a de utilidade publica estariam sendo feitos justa-

mente onde os mesmos seriam mais necessarios, ou seja, nas 

cidades medias mais pobres. Isto significaria que o Governo 

estaria respondendo corretamente as maiores necessidades des-

tes centros. Na realidade, contudo, varias destas razoes podem 

estar ocorrendo ao mesmo tempo e e dificil extrair alguma 

conclusao final que seja util para os objetivos da nossa analise. 

As variaveis relacionadas com a estrutura espacial (como 

o tamanho urbano, a localizagao relativa e a area de influen-

cia) a com a pressao demografica (como as migranoes e a taxa 

de crescimento da populagao urbana) nao se mostraram signi-

ficantes par explicar os indices de pobreza urbana nas cidades 

medias. Afora as imperfeigoes obvias de um modelo tao sim- 

ples, o fato de tais variaveis possuirem poder de explicagao 
restrito pode ser devido a simultaneidade de relagoes entre as 
variaveis do modelo, Como, por exemplo, a estrutura espacial 
determinando a sendo determinada pela estrutura economica 
e, portanto, os efeitos da estrutura espacial a da pressao demo-
grafica estariam sendo captados implicitamente nos coeficien-
tes estimados para a estrutura economica. 

Finalmente, Cabe lembrar que o modelo estimado deixou 
de explicar 40% da variancia do indice, fazendo-nos pensar 
que outras variaveis exercem uma influencia consideravel sobre 
os niveis de pobreza urbana nas cidades medias. Essas outras 
variaveis podem nao estar na area da Economia, mas sim liga-
das a aspectos culturais, sociais, politicos a administrativos, 
aspectos estes que nao foram considerados na presente analise. 

As estimativas do modelo Para os indices de pobreza IPE  
e IPs  tiveram um grau de ajustamento (RQ) de 0,40 e 0,41, 
respectivamente. Como, alem disto, ambos os indices expli-
cam pouco a variabilidade dos indicadores socio-economicos 
utilizados, vamos nos abster de comentar o resultado de suas 
estimativas. 

4.2.3 
Consideragoes Adicionais 

Nesta subsegao procuramos explicar os niveis de pobreza 
das cidades medias. Para tanto, foi estimado um modelo no 
qual indicadores relacionados com a estrutura economica (pro-
dutiva a ocupacional), com a estrutura espacial, com a pres-
sao demografica a os programas governamentais foram utiliza-
dos como variaveis explicativas. 
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Embora reconhecendo as limitagoes de um modelo de 
uma unica equagao para explicar um fenomeno been mais com-
plexo, acreditamos que os resultados da sua estimagao sao 
compativeis com a realidade, captada de maneira assis-
tematica nas observagoes que nos chegam dos problemas vivi-
dos nos centros urbanos. Assim, parece-nos relevante mostrar 
de maneira explfcita que sao principalmente os compo-
nentes da estrutura ocupacional (como a participagao de auto-
nomos na forga de trabalho, por exemplo) a da estrutura pro-
dutiva (como o tamanho media das unidades industriais e o 
grau de industrializagao do centro urbano) as principais de-
terminantes do nfvel de bem-estar dos habitantes destes cen-
tros. Obviamente, este resultado foi encontrado porque consi-
deramos as variaveis explicativas coma variaveis exogenas, 
quando terfamos de supo-las endogenas em um sistema de equa-
g6es que expressasse as interdependencias entre a estrutura 
economica destas cidades a os fatores locacionais, por exem-
plo, que facilitam ou restringem a expansao economica das 
mesmas. Mesmo assim, a conclusao de que aos centros medios 
mais pobres correspondem percentagens mais altas de mao-de-
obra subutilizada a sub-remunerada (coma a tfpico para os 
autonomos), apesar da circularidade desta relagao, mostra que 
e preciso adaptar ou transformar a estrutura produtiva dos cen-
tros medios de forma a torna-la mais absorvedora de mao-
de-obra, ou seja, ha que se gerar mais emprego em sua eco-
nomia, principalmente em atividades industriais. Naturalmente, 
de maneira simultanea, a preciso atentar para a expansao e a 
melhoria na oferta de fatores de atragao locacional a para a 
promogao de oportunidades de investimentos nas cidades me-
dias. O que se esta advogando, na realidade, e a efetivagao de 
um programa de apoio a estas cidades que promova a expan-
sao economica das cidades medias a que minore os seus pro-
blemas de pobreza. 

4.3 
Um Prograrna de Apoio 
as Cidades Me"dias e o 
Enfoque do Pobreza 
Urbana 

4.3.'1 
Introdugao 

Ha muito vein sendo discutida a possibilidade de imple-
mentagao pelo Governo Federal de um programa de apoio as 
cidades medias no Brasil. Na realidade, tal programa seria 
uma continuagao do esfor~o governamental de promover o 
desenvolvimento urbano, desta feita procurando estimular o 
segmento de centros urbanos secundarios. Os objetivos prin-
cipais do programa seriam o estfmulo a novos pontos de de-
senvolvimento no Pais, a desconcentragao de atividades eco-
nomicas a de populagao, e a ocupagao do territorio nacional. 
Felizmente, todos estes objetivos sao compativeis com o obje-
tivo que estamos querendo enfatizar, que e o de redu~ao nos 
niveis de pobreza urbana no Pais por intermedio da diminuigao 
nos niveis de subutilizagao de mao-de-obra nas cidades me-
dias, que, entre outras vantagens, seria a de representar uma 
alternativa de localizagao de populagoes imigrantes, que de 
outra forma se veriam tentadas a se transferir para as grandes 
metropoles, com os resultados ja por demais conhecidos. 

Em princfpio, julgamos que o combate a pobreza urbana 
nas cidades medias deve ser feito via transferencia de renda 
real as populagoes pobres destas cidades, com ampliagao e 
criagao da infra-estrutura social com incidencia direta sobre 
as familias mais necessitadas. Entretanto, torna-se fundamen-
tal um maior esforgo por parte do Governo para a criagao, 
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ampliacao e complementacao da infra-estrutura economica das 
novas atividades a se localizarem nao so nestas cidades, mas 
tambem nas seas respectivas areas de influencia. 

4.3.2 
Crit6rios para a Selecao de 

Cidades Wdias a Pavticipar 
de urn Programa de Apo➢ o e 
sua Classifocacao segundo 
Mveds de Pobreza Urbana 

Julgamos que um programa de apoio as cidades medias 
nao deve contemplar simultaneamente as 95 cidades relaciona-
das inicialmente no Capitulo III. A dispersao dos recursos 
financeiros e as dificuldades em gerenciar um programa tao 
grande inviabilizaria sua implementacao. Assim, faz-se neces-
saria a adogao de um processo de selecao de centros medios 
e, fiesta escolha, acreditamos que possam ser excluidos aque-
les que estao diretamente envolvidos com o "setor" metropoli-
tano. Ou seja, aqueles que estao contidos em areas metropo-
litanas e os espacos circundantes as areas metropolitanas de 
Sao Paulo, Rio de Janeiro;, Belo Horizonte, Recife, Porto Ale-
gre e Fortaleza . 7  A utilizacao de "setor" ao inves de "area" 

7 Cf. delimitagdo feita por Josef Barat e Pedro Pinchas 
Geiger em "E strutura Econ&mica das Areas Metropolitanas 
Brasileiras", in Pesquisa e Planejamento Economico, vol. 3 
(outubro de 1973) , n.0  3, pp. 645-714. A discutivel a exclusao das 
cidades medias que estao nas Regi6es Metropolitanas de Re-
cife e de Fortaleza, dada a problematica do Nordeste. Estas 
cidades, entretanto, podem ser objeto de maior atengao por 
intermedio de programas ligados especificamente ao desen-
volvimento de areas metropolitanas, razao, alias, que motivou 
a exclusao das outras cidades, com mesma caracteristica, si-
tuadas nas outras regioes brasileiras. 
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metropolitana tern a vantagem de captar de uma forma espa-
cialmente mais ampla os pontos de influ6ncia mais imediata 
das metropoles brasileiras. Naturalmente, Como mostrado no 
trabalho citado em rodape, os aneis que delimitam estes espa-
cos circundantes tem raios diferentes para refletir capacidades 
diferentes de difusao de efeitos de polarizacao e de afluencia. 

A seguir, relacionamos as cidades me'dias que foram sele-
cionadas apos a utilizacao do criterio de exclusao que acaba-
mos de mencionar. Como estamos interessados na questao de 
pobreza urbana, vamos agrupa-las separadamente, distinguin-
do-as em Mais Pobres (Grupo A) e Menos Pobres (Grupo B), 
usando o fndice Geral de Pobreza Urbana (IPI ) mencionado 
na Secao 4.2. As cidades corn fndice positivo foram coloca-
das no Grupo A e as com fndice negativo, no Grupo B. 

TABELA IV. 2 

GRUPO A: CIDADES MMIAS COM MAIOR POBREZA 
URBANA 

Cidades Indite a Cidades Indice a 

Petrolina (PE) Jua- So'oral (CE) 6,09 
zeiro (BA) b ... Lajes (SC) 1,U1 

Mossoro (RN) 6,65 Montes Claros (14,G) 1,99 
Teresina (PI) 4,58 Cuiaba (MT) 0,72 
Santarem (PA) 6,17 Macapa (AP) 2,88 
Vitoria da Conquis- Governador Valada- 

ta. (BA) 4,55 res (MG) 2,47 
Crato-Juazeiro do Sao Luis (MA) 1,76 

Norte (CE) 7,75 c 
Uruguaiana (RS) 1,68 

Teofilo Otoni (MG) 4,37 
Campos (RJ) 
Joao Pessoa (PB) 

0,33 
0,86 Parnaiba (PI) 6,73 Campina Grande (PB) 3,62 

Itabuna, Ilheus (BA) 3,97 c Maceio (AL) 1,22 
Jequie (BA) 4,02 Aracaju (SE) 1,25 
Caruaru (PE) 4,48 Cachoeira do Sul (RS 0,30 

a O fndice Geral de Pobreza Urbana UP,) esta definido na 
Segao 4.2. 
u A analise feita no Capitulo III indica que esta aglomeragao 
deve pertencer a este grupo. 

Media aritmetica dos indices das duas cidades. 
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' TABEL,A IV. 3 

GRUPO B: CIDADES MMIAS COM MENOR POBREZA 

URBANA 

Cidade s Indite a Cidades indite a 

J Vitoria (ES) —1,50 Aracatuba (SP) —0,81 
Santa Maria (RS) —0,81 Florianopolis (SC) —2,54 

f Bage (RS) —0,21 Londrina (PR) ---1,14 
J Barretos (SP) —1,40 Maringa (PR) —0,97 

Uberaba (MG) —0,67 Campo Grande (MT) —0,22 
Uberlandia (MG) —0,59 Tubarao (SC) --0,18 
Marilia (SP) —1,74 Fanca (SP) —1,58 
Passo Fundo (RS) —0,78 Criciuma (SC) —0,33 
Itajai (SC) —0,75 Joinvile (SC) —2,01 

j Pelotas, Rio Gran- Araraquara (SP) —3,57 
de (RS) — 0,67 v Bauru (SP) —3,01 

i Cachoeiro do Itape- Sao Carlos (SP) —3,28 
merim (ES) —0,34 Sao Jose do Rio Pre- 

Ponta Grossa (PR) —0,66 to (SP) —3,10 
Barbacena (MG) —0.,35 Ribeirao Preto (SP) —3,68 
Presidente Pruden- Blumenau (SC) —3,33 

to (SP) —1,00 Caxias do Sul (RS) —3,20 
r 

a O Indite Geral de Pobreza Urbana (IP,) esta definido na 
Secao 4.2. 
b Media aritmetica dos indices das duas cidades. 

Nossa motivagao ao separar as cidades medias em dois 

grupos se prende a ideia de que um programa de apoio a estes 

centros urbanos deveria, em principio, dar maior atengao 

aqueles nos quais o problema da pobreza se apresente com 

maior intensidade. Obviamente, podem e devem ser usados 

outros criterios. O que estamos sugerindo e que seja usada 

uma ponderagao diferente para os desniveis de bem-estar entre 

estes centros e, por isto, nos apressamos em reuni-los em dois 

grupos. 

Para que estes grupos possam ser utilizados Como refe-

rencia e necessario que os analisemos com mais cuidado para 

sabermos em que medida eles correspondem a diferengas reais 

entre estas cidades. Assim, sera fundamental discutir: 

:/  

a) a relevancia do indicador de pobreza urbana utilizada; 

b) o grau de diferenga entre os dois grupos de cidades; e 

c) quais as principais alternativas desta diferenga. 

Em outras palavras, nosso interesse agora e o de respon-
der as seguintes questoes: 

1) O Indite Geral de Pobreza Urbana captou as desse-

melhancas das estruturas economico-sociais destes dois grupos 
de cidades medias? 

2) Estes dois grupos sao suficientemente distintos entre 

si e homogeneos internamente em termos do nivel de bem-
estar? 

3) Que variaveis podem ser usadas para serem indica-
doras da distincao dos grupos? 

Procuraremos responder a estas questoes utilizando o me-

todo de Analise Discriminante. Este metodo e uma tecnica 
estatistica que tem por finalidade analisar grupos de popula-

goes com o objetivo de testar a diferenga de medias dos grupos 

e de construir um esquema de classificagao . 8  

8 Este objetivo e atingido por meio da estimacao de um,a 
funcao discriminante linear na qual aparecem as variaveis 
que contribuem para a diferenciacao entre os grupos. Esti-
ma-se uma funcao do tipo 

Z, = a, X„ + as X,, + + a„ X,ts 

onde Z, sao os escores da varUvel Z que e criada pelo metodo, 
os a, sao os coeficientes ponderados cujos valores serao esti-
mados pelo metodo, e os X,, sao as variaveis que servem como 
discriminadores entre os grupos de elementos para os quais 
os escores sao computados, sendo que idealmente os mesmos 
serao razoavelmente semelhantes para os membros do mesmo 
grupo. Esta funcao discriminante e estimada de forma a ma-
ximizar a separacao dos grupos e a homogeneidade interna 
de cada um deles. O Apendice II da maiores informacoes 
sobre este metodo. 
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As variaveis que utilizaremos estao listadas na Tabela 
IV . 4. Procuramos seleciona-las de forma been ampla, tomando 
o cuidado de escolhe-las de maneira a ter um conjunto que 

V//
TAEELA IV. 4 

VARIAVEIS UTILIZADAS I 
NA ANALISE DISCRIMINANTE DOS GRUPOS 

' DE CIDADES MIMIAS z 

I — Populagao Urbana na Sede do Municipio ou Aglome-
ragao 

2 — Emprego no Setor Servigos e Comercio 
3 — Numero de Cidades na Area de Influencia do Municipio 
4 — Grau de Aglomeragao ou Densidade Media do Municipio 
5 — Folha de Salario do Setor Industrial Moderno 
6 — Salario Medio Industrial 
7 — Tamanho Medio dos Estabelecimentos 
8 — Produtividade Industrial 
9 — Proporgao de Alfabetizados na Populagao 

10 -- Numero de Domicilios Particulares Urbanos com Abas-
tecimento d'Agua sobre o Total de Domicilios Urbanos 

11 — Numero de Pessoas com Nivel Educacional Medio e 
Superior 

12 --- Desemprego Aparente 
13 — Grau de Concentragao na Distribuigao de Renda Urbana 
14 — Proporgao de Migrantes na Populagao 
15 — Grau de Urbanizagao 
16 -- Folha de Salarios do Setor Industrial Tradicional 
17 -- Grau de Industrializagao 
18 — Numero de Empregados do Setor Industrial 

a O Apendice I discrimina as fontes utilizadas a as for-
mas de calculo para as variaveis que necessitaram de alguma 
transformagao.  

represente as principais caracteristicas economicas da estrutura 
produtiva das cidades medias. Na realidade, estas 18 variaveis 
foram escolhidas para passar por um primeiro processo de 
selegao, que consistiu em submete-las ao metodo stepwise da 
Analise Discriminante. Esta selegao preliminar se faz neces-
saria porque, conforme lembra Lachenbruck, um numero muito 
grande de variaveis aumenta a possibilidade de use de variaveis 
que sao redundantes, quando a experiencia tem mostrado que 
um numero mais reduzido, algo comp tres a cinco, pode ser 
usado com melhores resultados . 9 

A primeira utilizagao do metodo selecionou as seis seguin-
tes variaveis que foram empregadas para a analise final: 

— Grau de Aglomeragao ou Densidade Media. 

— Folha de Salarios do Setor Industrial Tradicional. 

-- Numero de Cidades na Area de Influencia do Munici-
pio ou Aglomeragao. 

— Proporgao de Alfabetizados na Populagao. 

--- Tamanho Medio dos Estabelecimentos Industriais. 

— Salario Medio Industrial. 

Verifica-se que esta ausente a variavel Proporgdo de Mi-
grantes, isto indicando, em primeiro lugar, que a relagao Migran-
tes/Populagao nao e suficientemente desigual entre os dois 
grupos para caracterizar um ou outro grupo de cidades e, em 
segundo e mail importante, que esta relagao nada tem a ver, 
em si mesma, com as diferengas de nivel de bem-estar entre 
os dois grupos. Portanto, nao e o estoque relativo de migran-
tes que poderia gerar as diferengas de bem-estar dos dois gru-
pos, mas sim outros fatores mais importantes, que sao aqueles 
que foram selecionados na primeira rodada do metodo. 

9 Peter A. Lachenbruck, Discriminant Analysis (Nova 
York: Hafner Press, 1975) . 
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O Grau de Aglomeracao ou Densidade Media observado 
para as cidades medias contidas nos dois grupos devem cor-
responder a diferentes estagios do processo de desenvolvimento 
economico destas cidades. Assim, e diffcil dizer a priori de que 
forma esta variavel vai aparecer na funcao discriminante: altas 
densidades demograficas podem estar associadas tanto a baixo 
quanto a alto fndice de pobreza .10  Convem lembrar que, 
talvez por isto mesmo, na analise de regressao esta variavel 
nao se mostrou significative para explicar os indices de po-
breza urbana. Na realidade, a expectativa e de que, de uma 
forma geral, o adensamento das populacoes das cidades me-
dias, na ausencia de outros efeitos (ou seja, caeteris paribus), 
corresponde a uma diminuicao nas condicoes de bem-estar 
destas cidades pelo fato de que suas administracoes nao mais 
tem condicao de suprir infra-estrutura social basica para as 
suas populacoes, o que deve levar a variavel Densidade Media 
a influenciar a funcao discriminante a classificar a cidade me-
dia como mais pobre. 

A variavel Folha de Salarios do Setor Industrial Tradi-
tional, por estar muito associada com o Grau de Industrializa-
cao (coeficiente de correlacao igual a 0,75), deve participar da 
funcao discriminante de forma a forcar a entrada, no grupo das 
cidades medias menos pobres, aquelas para as quais o setor 
industrial esta em grande parte ligado aos generos tradicio-
nais. 

O Numero de Cidades na Area de Influencia tem muito 
a ver com as funcoes de prestacao de servicos que sao predo-
minantes nos centros medios, ou seja, pode ser usada como 

uma proxy para tamanho de mercado a analiticamente costuma 
ser uma variavel muito empregada pelos estudos baseados na 
Teoria do Lugar Central. Teoricamente a de se esperar que 

io Conforme mencionado no ultimo paragrafo da Sub-
segao 4.2.1.  

a expansao do mercado gere maior especializacao funcional e 

maior produtividade, o que indicaria que o Numero de Cida-
des na Area de Influencia teria o papel de forcar a funcao 
discriminante a classificar as cidades medias Como menos 
pobres. 

O nfvel educacional, representado pela variavel Proporcao 
de Alfabetizados na Populacao, um indicador que nao foi 
utilizado na analise de regressao feita na parte inicial deste 
cap'tulo, agora aparece como uma variavel importante porque 
serve nao s6 para representar o acesso a educacao, como tam-
bem Para mensurar a qualidade da mao-de-obra. Neste caso, 
estamos raciocinando em termos da Proporcao de Alfabetiza-
dos e com o Numero de Pessoas com Nfvel Medio e Superior, 
j  que o coeficiente de correlacao entre ambas as variaveis mos-
trou uma razoavel associacao (0,60) . Desta forma, a impor-
tancia desta variavel sera a de ressaltar o papel que a mao-de-
-obra melhor qualificada tem no desempenho mais produtivo 
de algumas destas cidades, justamente aquelas com menor fn-
dice de pobreza Urbana. 

O Tamanho Medio dos Estabelecimentos Industriais e o 
Salario Medio Industrial sao variaveis altamente associadas 
(R = 0,70) e, por isto, nao podem ser analisadas isolada-
mente na funcao discriminante. No caso particular da variavel 
Tamanho Medio, a forma como foi medida dificultara um 
pouco a analise dos resultados, ja que um determinado numero 
de pessoas ocupadas e condizente com diferentes nfveis de pro-
ducao e de produtividade, em funcao da tecnologia utilizada. 
Assim, nao se sabe se um valor maior desta variavel significa 
a menor produtividade media pare algumas cidades a maior no 
caso de outras cidades. Como, no Capftulo III, conclufmos 
que um maior tamanho dos estabelecimentos industriais ocorre 
nas cidades medias sem provocar modificacao na sua estrutura 
produtiva industrial, que permanece relativamente especializada 
nos generos tradicionais, e bem possfvel "que a variavel Tama- 
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nho Medio exerca influencia na funcao discriminante no sen-
tido de caracterizar as cidades com maiores estabelecimentos 
industriais como mais pobres. JA no caso do Salario Medio 
Industrial, o mais certo e que para aquelas cidades nas quais 
os salarios Sao maiores, as condic6es economicas sejam rela-
tivamente melhores e, por isto, o acesso mais facil de sua po-
pulacao aos itens que caracterizam os niveis de bem-estar e 
maior, seja porque seus habitantes tem condic6es financeiras 
para demandar e adquirir os servicos de infra-estrutura social 
basica, seja porque, relativamente, estas cidades estao em me-
lhor posicao para suprir esta demanda. Portanto., a influencia 
desta variavel se dara de forma a forcar a classificacao das 

cidades no grupo das menos pobres. 

4.3.3 
A Estimativa dos 
Coeficientes da Fungao 

®iscriminante 

Os coeficientes estandardizados da funcao discriminante 
(analogos aos coeficientes beta de qualquer equacao de regres-
Sao) foram estimados com os seguintes valores:11  

Proporcao de Alfabetizados: —0,80403 
Salario Medio Industrial: — 0,40646 

11 A funcao estimada apresenta boas qualidades como 
discriminadora das diferencas de pobreza urbana dos dois 
grupos de cidades medias . O Apendice II sintetiza alguns dos 
resultados numericos da analise. As variaveis Salarios do Setor 
Industrial Traditional e Numero de Cidades na Area de In-
fluencia do Municipio ou Aglomeracao nao apresentaram 
nivel F suficiente para entrar no processo de estimacoo da 
funcao. 
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Tamanho Medio dos Estabelecimentos: — 0,17922 
Grau de Aglomeracao ou Densidade Media: — 0,15798 

Conforme se pode ver, a variavel Proporcao de Alfabeti-
zados (e, por associacao, o Numero de Pessoas com Nivel Me-
dio e Superior) e de longe a variavel mais importante da fun-
cao discriminante e, portanto, que realmente distingue o grupo 
de cidades medias mais pobres do das menos pobres. A con-
conclusao que se pode tirar deste resultado e a de que um 
programa de apoio as cidades medias deve dar bastante impor-
tancia a investimentos na area da educacao, de forma a am-
pliar o acesso a escola, uma vez que, seja como causa, seja 
como efeito das diferencas de desempenho econo^mico, o nivel 
educational tem um peso fundamental nos niveis de bem-estar 
da populacao deste conjunto de cidades. Alias, a este respeito 
Basta verificar que no grupo de cidades mais pobres a pro-
porcao media de pessoas alfabetizadas e de 13,56%, enquanto 
que no outro grupo esta proporcao e quase o dobro, ou seja, 
26,05%, sem que haja consideravel diferenca nas variancias da 
medida dentro dos grupos. Evidentemente, esta proporcao mais 
elevada se traduz em melhores niveis de produtividade para 
as cidades do Grupo B, que em sua maioria estao no Sudeste 
e no Sul, cidades estas que mostraram, na Tabela III.4, dife-
rencas de produtividade media industrial da ordem de mais 
de 60% quando comparadas com as do Grupo A que sao, em 
sua maioria, das cidades do Nordeste. 

As variaveis Salario Medio Industrial e Tamanho Medio 
dos Estabelecimentos, dada a sua associacao, nao devem ser 
analisadas isoladamente. Na verdade, devem ser interpretadas 
como indicadoras da dimensao industrial destes centros em 
virtude das associac6es entre estas variaveis e outras, nas quais 
o tamanho e o desempenho das atividades industriais se com-
binam. Isto pode ser visto na Tabela IV . 5, que mostra os 
coeficientes de correlacao entre estas variaveis. 
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TABELA IV. 5 

COEFICIENTES DE CORRELACeAG ENTRE VARIAVEIS 
DA BASE INDUSTRIAL DAS CIDADES MMAS — 1970 

Variaveis 1 2 3 4 5 6 7 

1. Tamanho Medio 
dos Estabeleci- 
mentos — 

2. Grau de Indus- 
trializaeao 0,70 — 

3. Numero de Em- 
pregados do Se- 
tor Industrial 0,73 0,84 — 

4. Folha de Salarios 
do Setor Indus- 
trial Tradicional 0,56 0,82 0,91 — 

5. Produtividade In- 
dustrial 0,58 0,24 0,26 0,09 — 

6. Salario Medio 
Industrial 0,80 0,58 0,55 0,40 0,77 — 

7. Folha de Salarios 
do Setor Indus- 
trial Moderno 0,79 0,55 0,69 0,42 0,57 0,80 — 

FONTE (Dados Primarios) : FIBGE, Censo Industrial, 1970. 

Assim, embora seus sinais sejam contrarios, o efeito liquido 
destas duas variaveis a negativo sobre a fungao discriminante. 
Isto significa que a dimensao da base industrial a sua dinamica 
nos centros de porte intermediario funcionam como uma forga 
de melhoria dos niveis de bem-estar de suas populagoes, ja 
que seu efeito a no sentido de forgar a classificagao dos mes-
mos no grupo dos de menor pobreza urbana. Este resultado e 
compativel com o fato de que os dois grupos de cidades estao 
em diferentes estagios de desenvoivimento economico, sendo 
que as do Grupo B, menos pobres, ja estao alguns passos mais 
adiantadas no processo de industrializagao, . corn parte da sua 
PEA mais envolvida em atividades secundarias' (Tabela III.3), 
participando em setores industriais modernos (Tabela III.5) f 
principalmente para ,  as. cidades do .Sudeste. Desta .forma, o pre- 
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dominio generalizado de atividades terciarias nas cidades medias, 
que poderia ser interpretado como um elemento de homogenei-
dade entre estes centros (como entendemos na Segao 3.3) , na 
verdade corresponde a uma fase inicial da industrializagao dos 
centros medios do Grupo A e a uma fase mais avangada deste 
processo para os do Grupo B. De uma forma geral, para que 
os do grupo de maior pobreza urbana caminhem em diregao 
a melhores niveis de bem-estar a preciso incentivar a expansao 
de suas atividades industriais (e, consequentemente, das ter-
ciarias de suporte a estas) , evidentemente, com controle do 
seu meio ambiente para que os ganhos de bem-estar sejam 
reais. 

O valor postivo para a Densidade Media dos Municipios 
indica que sua influencia a no sentido de discriminar em dire-
qao ao grupo de cidades medias mais pobres, portanto com-
pativel com as ideias da ligagao entre a pobreza urbana e a 
densidade populacional. Contudo, parece ser muito mais im-
portante a interpretagao do papel desta variavel na fungao dis-
criminante como um indicador da incapacidade das cidades 
medias em transformar seu desempenho economico (que e 
melhor nos centros de maior densidade) em melhores niveis 
de bem-estar. Ou seja, o seu crescimento economico nao e 
capaz de gerar um ganho liquido no acesso aos bens a ser-
vigos urbanos basicos em fungao da crescente populagao des-
tes centros, podendo-se observar que a maior densidade popu-
lacional a concomitante com a maior pobreza urbana, como 
indicado pela fungao. Do ponto de vista da terapeutica para 
este problema, nao basta advogar o crescimento dos investi-
mentos publicos nos. servi~os de saude, educagao, agua a es-
goto; habita~ao, etc., - sem 'levar em conta um import-'ante deter-
minante,  do adens4mento=-das populag6es, que sao as. migrag6es. 
Estas inclusive podem ser - aeeleradas= se as -condi-9oes de infra-
estrutur,a social basica .forem :elemeritos de. atragiio de migran-
tes pars estes centros. .Esta consideragiio, entretanto, nao pode 
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ter consequencias no desenho de um programa de apoio as 

cidades medias, porque naturalmente ele deve ser limitado e 
ndo pode, por conseguinte, resolver tudo. Portanto, a conside-
ragdo e importante principalmente para enfatizar que proble-
mas locais podem ter causas exogenas e que, no caso especf-
fico, a solugdo tem seus desdobramentos em outros programas 
da politica urbana e na politica de desenvolvimento rural. 

4.3.4 

® Uso da Funga® Para 

Classificar as Cidades 

O metodo de analise de discriminants tambem pode ser 
usado com a finalidade classificatoria, utilizando-se a fungdo 
discriminante para dar escores as cidades e agrupando-as Se-
gundo as suas probabilidades de pertencer a um ou ao outro con-
junto. A Tabela IV. 6 mostra os resultados obtidos pela apli-
cagdo deste metodo as cidades medias que estamos analisando. 

Podemos observar que a classificagdo feita com a fungdo 
discriminante praticamente coincide com a classificagdo das 
cidades medias usando-se o indice de pobreza urbana. Houve 
cerca de 95% de acerto na classificagdo initial, sendo que as 
exceg6es ficaram por conta de Lajes (SC), Montes Claros 
(MG), e Uruguaiana (RS) que, Segundo os indicadores que 
entram na fungdo, devem estar no grupo das cidades medias 
menos pobres e que segundo os indicadores do bem-estar, me-
d:dos pelo indice de pobreza, as colocam entre as mais pobres. 
Esta contradigdo mereceria uma investigagdc para esclarecer 
se ela e devida a uma aleatoriedade dos indicadores (ndo se 
pretende que eles sejam exatos) ou se ela pode ser explicada 
por condig6es particulares destes centros. 

De uma forma geral, pode-se dizer que os indicadores 
socio-economicos selecionados para caracterizar a pobreza ur- 

bana captam muito been as diferengas estruturais dos dois gru-
pos, ou seja, existe uma inter-relagdo bem forte entre o funcio- 
namento economico destes grupos de cidades medias e os nfveis 

TABELA IV . 6 

ESCORES DA FUNCAO DISCRIMINANTE PARA AS 
CIDADES MP-DIAS E AS PROBABILIDADES DESTAS 

CIDADES PERTENCEREM AO GRUPO A (MAIOR 
POBREZA URBANA) OU AO GRUPO B (MENOR 

POBREZA URBANA) 

Cidades Medias Escores 

Probabilidade de ser 
Membro 

Grupo A Grupo B 

Grupo A (Maior Pobreza) 

Petrolina (PE) , Juazeiro (BA) 1,533 1,000 0 
Mossoro (RN) 1,532 1,000 0 
Teresina (PI) 1,246 0,998 0,002 
Santarem (PA) 1,057 1,000 0 
Vitoria da Conquista (BA) 1,367 0,999 0,001 
Crato, Juazeiro do Norte (CE) 1;838 1,000 0 
Teofilo Otoni (MG) 0,633 0,956 0,044 
Parnaiba (PI) 1,411 0,999 07 001 
Itabuna, Ilheus (BA) 1,278 0,998 0,002 
Jequie (BA) 1,572 1,000 0 
Caruaru (PE) 1,341 0,999 0,001 
Sobral (CE) 1,677 1,000 0 
Laces (SC) -0,012 0,367 0,633 a 
Montes Claros (MG) 0,025 0,414 0,586 a 
Cuiaba (MT) 0,170 0,606 0,394 
Macapa (AP) 1,337 0,999 0,001 
Governador Valadares (MG) 0,230 0,680 0,320 
Sao Luis (MA) 0,195 0,638 0,362 
Uruguaiana (RS) - 0,361 0,052 0,918 a 
Campos (RJ) 0,888 0,986 0,014 
Joao Pessoa (PB) 1,131 6,996 0,004 
Campina Grande (PB) 1,007 0,993 0,007 
Maceio (AL) 0,655 0,954 0,046 
Aracaju (SE) 0,992 0,002 
Cachoeira do Sul (RS) 0,230 0,680 0,320 

( Continua) 
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(Conclusao) 

Cidades Medias Escores 

Probabilidade de ser 
Membro 

Grupo A Grupo B 

Grupo B (Menor Pobreza) 

Vitoria (E'S) -0,403 0,067 0,933 
Santa Maria (RS) 0,070 0,474 0,526 
Bage (RS) -0,096 0,270 0,730 
Barretos (SP) -1,272 0,001 0,999 
Uberaba (MG) -0,438 0,056 0,944 
Uberlandia (MG) -0690 0,015 0,985 
Marilia (SP) - 0,859 006 0,994 
Passo Fundo (RS) -0,391 0,071 0,929 
Itajai (SC) -.0,779 0,009 0,991 
Pelotas, Rio Grande (RS) - 0,403 0,067 0,933 
Cac, do Itapemirim (ES) -0,072 0,296 0,704 
Ponta Grossa (PR) -0,995 0,003 0,997 
Barbacena (MG) -0,397 0,096 0,904 
Presidente Prudente (SP) -0,751 0,011 0,989 
Aragatuba (SP) -0,740 0,012 0,988 
Florianopolis (SC) -0,,241 0,145 0,855 
Londrina (PR) - 0,226 0,156 0,844 
Maringa (PR) -0,275 01124 0,876 
Campo Grande (MT) -0,396 0,069 0,931 
Tubarao (SC) -1,155 0,041 0,999 
Franca (SP) -0,701 0,014 0,986 
Cricifima (SC) -0,261 0,133 0,867 
Joinvile (SC) -1,709 0 1,000 
Araraquara (SP) -1,648 0 1,000 
Bauru (SP) -1,518 0 1,000 
Sao Carlos (SP) -1,571 0 1,000 
Sao Jose do Rio Preto (SP) -1,018 0,003 0,997 
Ribeirao Preto (SP) -1,432 0 1,000 
Blumenau (SC) -1,215 0,001 0,999 
Caxias do Sul (RS) -0,837 0,007 0,993 

a Estas cidades devem ser classificadas no Grupo B segundo a 
fungao discriminante estimada. 

de bem-estar nos mesmos, representado principalmente pelas 
condigoes das habitanoes a pelo acesso aos servigos sociais 
basicos. 

Assim, embora se reconhega a possibilidade de filtragem 
dos efeitos beneficos da expansao do desenvolvimento econo-
micos .do. Pais para o escalao intermediario de cidades,' no"caso  

das de porte medio, em particular as mais pobres, um pro-
grama de apoio as mesmas tem de atingir diretamente a sua 
estrutura produtiva para que a pobreza urbana seja reduzida, 
embora se reconhega que os investimentos na infra-estrutura 
social sejam mais que necessarios e que principalmente os in-
vestimentos publicos em educagdo devem constar de um pro-
grama para a melhoria das condigoes de vida de seus habi-
tantes. 

4.3.5 
Sintese dos Resultados 
da Andlise Discriminante 

Como afirmamos, o objetivo desta segao foi o de exami-
nar as diferengas de pobreza urbana nas cidades medias, com 
a finalidade de verificar que variaveis da sua estrutura econo-
mica e social poderiam servir como indicadoras das diferen-
qas de nivel de bem-estar de seus habitantes. Este exame se 
mostra util dentro da perspectiva de se adotar um programa 
de apoio a estes centros urbanos com maior prioridade para a 
questao da pobreza urbana. 

Em resumo, os principais resultados da analise foram os 
seguintes: 

a) Ha uma grande concordancia entre o indice de po-
breza urbana (que sintetiza os indicadores do bem-estar das 
familias residentes nestas cidades) a os escores de uma fungao 
discriminante (que agrega informa~oes mais relacionadas com 
o desempenho economico agregado das mesmas). Assim, o 
indice capta bem as diferengas economicas e pode ser usado 
como instrumento para o delineamento e a avaliagao de progra-
mas que atinjam o nivel de bem-estar das familias por meio 
do desenvolvimento destes centros urbanos. 
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b) Em termos de pobreza urbana, os dois grupos de 
cidades medias (em geral, do Nordeste a do Sul-Sudeste) , sao 
razoavelmente distintos. Isto vem reafirmar os resultados ante-
riores que mostraram que por tras destas diferengas esta o 
grande desnivel economico a social entre as regioes do Pais. 

c) Os elementos-chave que distinguem as cidades me-
dias da area menos desenvolvida das demais sao as diferencas 
em termos do nivel educacional de seus habitantes, da dimen-
sao industrial destes centros a do estagio de desenvolvimento 
dos mesmos. Obviamente, estes elementos sao interdependen-
tes e, por isto, conclui-se que Para promover a diminuigao dos 
niveis de pobreza urbana relative das cidades medias do Nor-
deste, alem de investimentos em infra-estrutura social, tambem 
e necessario ampliar a sua base produtiva de modo a melho-
rar o seu desempenho economico. 

V 

O CRESCIMENTO 
ECONoMICO URBANO 
E AS CI DADES MgDIAS 

5.1 
As Teorias de 
Crescimento Urbano 

O objetivo deste capitulo e o de analisar o potencial de 
crescimento economico das cidades medias. Ja analisamos no 
Capitulo III as suas caracteristicas basicas a no capitulo ante-
rior tivemos a preocupagao de estudar a .pobreza urbana nes-
tas cidades. Ficou claro que embora sejam necessarias provi-
dencias de curto prazo para aliviar a pobreza por meio da am-
pliagao da infra-estrutura social a da sua extensao as camadas 
mais pobres destas cidades, so atraves da promogao a do apoio 
ao crescimento economico das mesmas a que sera possivel di-
minuir o elevado indice de subutilizarao da mao-de-obra nelas 
incidente, o que a responsavel pelo tambem elevado nivel de 
pobreza urbana. Assim, neste capitulo estaremos interessados 
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em verificar de que forma as cidades medias do Brasil se colo-
cam comparativamente em termos das condigoes necessarias 
para a ocorrencia de seu crescimento economico a Para isto 
teremos que revisar algumas teorias de crescimento urbano, o 
que faremos a seguir. 

Existe uma relativa escassez de teorias a modelos de cres- 
cimento urbano em virtude da complexidade do processo de 
crescimento, da variedade de experiencias de urbanizagao, do 
reconhecimento de que existem outras variaveis nao economi-
cal, Como as de natureza social a cultural, que exercem um 
papel importante no processo de crescimento urbano e a po-
breza de estudos empiricos sobre crescimento urbano que pos-
sam ter suas conclusoes generalizadas . 1  

Algumas das teorias de crescimento urbano enfatizam a 
demanda Como o elemento causal do processo de expansao das 
atividades economicas. Este e o caso da Teoria do Lugar Cen-
tral a da Teoria de Base Urbana. 

A Teoria do Lugar Central originalmente nao tinha o 
proposito de explicar o crescimento urbano. Na realidade, o 
seu desenvolvimento se deve ao interesse de entender a distri-
buigao espacial das atividades terciarias, ou seja, como a oferta 
de bens a servigos confrontada com a demanda de consumi-
dores dispersos pelo espago gera as areas de mercados para 
estes bens a servigos a como a concorrencia de seus ofertan- 
tes determina uma estruturagao hierarquica das atividades eco-
nomicas exercidas nos lugares centrais . 2  Esta teoria pode ser 

1  Harry W. Richardson, Urban- Economics, Penguin Mo-
dern. Economic. Texts. (England: Middlesex, 1971), p. 79.. 

2  Uma exposigao .da . Teoria .do Lugar. Central_ pode ser 
vista em-  Harry W. Richardson, Regional Economics, Urban 
Structure and Regional Change (Weidenfeld and - Nicoison, 
1969):  

entendida como de crescimento urbano se entendermos que o 
crescimento de uma cidade a dependente da demanda do seu 
hinterland, ou seja, a dependente do mercado local .de bens 
e servigos ofertados neste centro urbano. O nivel de renda e o 
tamanho populacional delimitam a area de mercado e a varie-
dade de bens a servigos ofertados no centro urbano a estes 
determinam o nivel de renda de seus habitantes. Assim, a va-
riavel-chave para o crescimento sustentado da cidade e a de-
manda dos seus habitantes a da regiao servida por seusbens 
e servigos. Desta forma, um tamanho crescente da populagao 
de um centro urbano, se significar tambem um crescimento na 
renda de seus habitantes, imprimira, via expansao da demanda, 
forga ao movimento de crescimento economico da cidade. 

A Teoria de Base Urbana tambem enfatiza a demanda, 
mas dif erentemente da Teoria do Lugar Central, a variavel 
explicativa do crescimento urbano e a exportagao. Desta forma, 
a demanda externa por bens a servigos produzidos na cidade 
e que ocasiona a modificagao no nivel de renda por interme-
dio de um multiplicador da renda gerada pelas exportagoes. 
Como a demanda externa a uma variavel autonoma na Teo-
ria de Base, incapaz, portanto, de ser explicada a partir de 
variaveis endogenas, a utilidade da teoria para explicar o cres-
cimento de uma cidade fica restrita ao exame da estrutura pro-
dutiva da mesma como, por exemplo, para se verificar se a 
estrutura a diversificada (neste caso o crescimento ficaria imune 
a flutuagoes ciclicas na demanda), se a especializada em seto-
res para os quais a demanda a elastica em relagao a renda 
(neste caso o crescimento seria maior), etc. Na realidade, 
portanto, a Teoria de Base mostra a necessidade de se estu-
darem as condig6es da oferta de bens a servigos exportaveis, 
no pressuposto de que os fatores de produgao estarao dispo-
niveis para satisfazer as necessidades de expansao da produ- 



gao . 3  Por este motivo, Blumenfeld refuta a importancia 
que a Teoria de Base d4 as exportagoes como elemento cau-
sador do crescimento economico da cidade dizendo . que este, 
em ultima instancia, a dependente da eficiencia das atividades 
locais que tornam possivel a existencia de atividades exporta-
doras. Ou seja, sao as economias de aglomeragao geradas pelas 
atividades locals que conseguem atrair atividades exportado-
ras para a cidade a que tornam possivel a expansao da sua 
renda . 4 

As teorias, aqui apresentadas de forma um tanto ligeira, 
desconhecem limitagoes na oferta de fatores produtivos a nao 
atribuem aos mesmos o papel relevante que devem ter para 
explicar o crescimento de longo prazo de um centro urbano. 
Elas seriam apropriadas para explicar problemas no cresci-
mento de cidades nas quais houvesse, por exemplo, insuficien-
cia de demands efetiva a onde o crescimento economico esti-
vesse limitado por problemas conjunturais. Entretanto, a reali-
dade do crescimento economico das cidades coloca uma impor-
tancia capital na capacidade de atragao de fatores produtivos 
e, por isto, a bem-vinda uma teoria que procure explicar a 
forma pela qual a expansao dos fatores de produgao em uma 
cidade afeta a sua capacidade produtiva.5  Esta teoria ou 

3  A Teoria de Base Urbana pode ser estudada nos textos 
de Richardson j4 indicados a em Samuel Schickler, "A Teoria 
da Base Economica Regional: Aspectos Conceituais a Testes 
Empiricos", in Paulo R. Haddad (ed.) , Planejamento Regional: 
Metodos a Aplicagdo ao Caso Brasileiro, Serie Monogr4fica (Rio 
de Janeiro: IPEA/INPES, 1972 e 2.a edigao 1974), n.0  8, pp. 7-52. 

4  H. Blumenfeld, "The Economic Base of the Metropo-
lis", in Journal of the American Institute of Planners, vol. 21 
(1955), pp. 114-132. 

5  Winger teve a primazia desta preocupagao . Ver Alan 
R. Winger, "Modelos Economicos Urbanos Orientados pela 
Oferta", in Jacques Schwartzman (org.) , Economia Regional-
Textos Escolhidos (CEDEPLAR, 1977), pp. 363-376.  

modelo mostraria que a taxa de crescimento do produto de 
uma cidade seria funcionalmente dependente das taxas de cres-
cimento da mao-de-obra, do estoque de capital a da taxa de 
progresso tecnico. Teoricamente pode-se dizer que a taxa 
de progresso tecnico a de variagao do estoque de capital (ou seja, 
o investimento liquido) em uma cidade dependem das economias 
de aglomeragao, isto e, das economias de escala, das eco-
nomias de localizagao a das economias de urbanizagao exis-
tentes na mesma. Estas economias guardam uma certa relagao 
com o tamanho populacional, pelo menos ao nivel da escala 
dos centros medios, embora escalas maiores possam gerar de-
seconomias. A taxa de crescimento da mao-de-obra, alem de 
dependente da taxa "natural" de crescimento populacional, 
depende tambem da taxa de migragao liquida da cidade a esta 
e uma fungao do dinamismo economico da cidade, ou seja, do 
crescimento do seu produto, j4 que os imigrantes seriam atrai-
dos para as cidades que oferecem maiores oportunidades de 
emprego. Verifica-se, assim, que implicitamente esta-se atri-
buindo ao tamanho ou escala demografica do centro urbano o 
papel de indutor do seu crescimento. 

Tanto as teorias que enfatizam a demanda, quanto o mo-
delo acima esbogado, que enfatiza a oferta, apresentam vanta-
gens a defeitos, nao podendo explicar totalmente o crescimento 
economico de uma cidade. As experiencias urbanas, pelo me-
nos pelo seu lado economico, refletem a interagao da demanda 
e da oferta e e por into que utilizaremos ambos os enfoques 
mais a frente. 

5.2 
As Qimensoes Ba"sicas 
das Cidades Medics 

A caracterizagao das potencialidades de crescimento eco-
nomico das cidades medias deve ser feita por meio da utiliza- 
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cao de um ampla gama de informag6es que retrate da forma 

mais abrangente possivel a estrutura produtiva destes centros. 

Visando atingir este objetivo, foi feita uma analise fato-

rial que empregou informag6es de 55 variaveis para as cidades 

medias relacionadas no Capitulo III. 6  A analise fatorial e 

um metodo estatistico multivariado que tem a propriedade de 

agregar em fatores as variaveis que sao interdependentes, redu-

zindo, assim, de forma apropriada o numero de dimens6es a 

serem examinadas. Em outras palavras, o metodo cria um nu-

mero menor de variaveis que tem a capacidade de explicar uma 

parcela consideravel da variabilidade do conjunto inicial de 

variaveis. A utilizagao da analise fatorial no nosso caso pren-

deu-se a necessidade de traduzir as informag6es das 55 varia-

veis em um numero menor de dimens6es, mas que consegue 

retratar adequadamente a situagao de cada cidade. Estas di-

mens6es ou atributos estao sendo por nos chamadas de basicas 

no sentido de que elas exprimem as caracteristicas mais impor-

tantes da estrutura produtiva destas cidades. 

Aqui usaremos as tres principais dimens6es, o Tamanho 

Funcional Urbano, a Base Industrial Moderna e a Base Indus-

trial Tradicional. As demais dimens6es nao apresentam maior 

utilidade para os objetivos deste capitulo. 

5.2.1 
® Tamanho Funcional 

Urbano: Dimensao I 

Grande numero de variaveis esta altamente associado com 

o tamanho do centro urbano. Sao variaveis do tipo Populacao 

6  A analise fatorial feita para esta pesquisa esta des-
crita a analisada em um documento de trabalho que pode ser 
fornecido a pedido. Aqui so faremos use dos seus resultados. 
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TABELA V.1 

TAMANHO FUNCIONAL URBANO — COMPOSICAO 

DA DIMENSAO I: CARGAS FATORIAIS 

DAS VARIAVEIS COMPONENTES 

Variaveis Carga 
Fatorial 

Variancia Devida 
ao Fator 

1 — Populacao Urbana na Sede 
do Municipio ou Aglomera- 
cao 0,966 93,3 

2 — Soma das Rendas da PEA 
com Renda no Setor Ser- 
vicos e Comercio 0,960 92,2 

3 — Populacao Economicamente 
Ativa Urbana com Renda 0,957 91,6 

4 — PEA com Renda do Setor 
Servicos e Comercio 0,953 90,8 

5 — Emprego no Setor Servicos 
e Comercio 0,952 90 

6 — PEA com Renda no Mu- 
nicipio ou Aglomeracao 0,938 88,0 

7 — Populacao do Municipio 
ou Aglomeracao 0,929 86,2 

8 — Soma das Rendas da PEA 
com Renda no Setor Ur- 
bano 0,877 76,9 

9 — Soma das Rendas da PEA 
com Renda 0,877 76,9 

10 — Receita Total do Setor Ser- 
vicos e Comercio 0,712 50,7 

11 — Folha de Salarios dos Se- 
tores Servicos e Comercio 0,709 50,3 

12 — Receita Tributaria Municipal 0,622 38,7 
13 — Proporcao entre as Varia- 

veis 2 e 9 0,570 32,5 
14 -- Nfimero de Cidades na Area 

de Influencia do Munici- 
pio/Aglomeracao (ponde- 
derado) 0,553 30,6 

15 — Grau de Aglomeracao ou 
Densidade Media do Muni- 
cipio 0,522 27,2 
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Urbana ou Populagao Total, Populagao Economicamente Ati-
va, etc. Este tipo de variavel, quando relacionado com varia-
veis indicadoras do potencial economico ou de mercado, como 
por exemplo Renda Urbana, Receita do Setor de Servigos, Re-
ceita Tributaria, etc., passa a indicar a posigao de cada c:dade 
na hierarquia nacional de tamanhos dos centros urbanos. 

Alem da presenga das variaveis acima mencionadas, po-
de-se observar que varias variaveis que representam o setor 
tercidrio tambem estao associadas ao Fator ou Dimensao I. E 
o caso, por exemplo, da PEA com renda do Setor Servigos e 
Comercio, a Receita Total tambem deste setor. Isto nao nos 
surpreende porque e perfeitamente compativel com a Teoria do 
Lugar Central. 

Na Tabela V. 1  apresentamos a composigao da Dimen-
sao I, qual seja a relagao das principais variaveis que mais se 
associam ao que convencionamos chamar de Tamanho Fun-
cional Urbano. 

5.2.2 

A Base Industrial Moderna: 
Dimensao II 

As cidades tambem diferem entre si de acordo com a es-
trutura e a natureza de sua base economica. Convem alertar 
que este conceito, na forma como estd sendo utilizado aqui, 
nada tem a ver com a Teoria de Base de Exportagao na Eco-
nomia Regional. Aqui a ideia de base economica se prende a 

nogao de um conjunto de atividades produtivas que gera o 
produto agregado de uma cidade. Assim, estamos definindo 
a Dimensao II como a Base Industrial Moderna porque tem 
associado a ele um conjunto de variaveis que, em termos de 
importancia relativa, se referem mais ao Setor Industrial Mo- 
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TABELA V. 2 

BASE INDUSTRIAL MODERNA — COMPOSI QAO 
DA DIMENSAO II: CARGAS FATORIAIS 

DAS VARIAVEIS COMPONENTES 

Variaveis Carga 
Fatorial 

Variancia Devida 
ao Fator 

( °Jo ) 

1 — Folha de Salarios do Setor 
industrial Moderno 0,945 89,3 

2 — Valor Bruto da Producao 
do Setor Industrial 0,932 86,9 

3 — Valor Bruto da Producao 
do Setor Industrial N!o- 
derno 0,921 84,8 

4 — Salario Medio Industrial 
(Folha de Salarios/Em- 
prego) 0,836 69,9 

5 -- Emprego no Setor Indus- 
trial Moderno 0,831 69,0 

6 — Folha de Salarios do Setor 
Industrial 0,813 66,0 

7 — Tamanho Medio dos Esta- 
belecimentos (Niehans) 0,792 62,7 

8 -- Soma das Rendas da PEA 
com Renda do Setor In- 
dustrial 0,706 49,8 

9 — Produtividade Industrial 
(Valor Transf. Ind./Em- 
prego) 0,687 47,2 

10 -- Proporedo da Renda In- 
dustrial na Renda Total 0,679 46,1 

11 — PEA com Renda no Setor 
Industrial 0,566 32,0 

derno da economia do que ao Setor Industrial em geral. 1✓ o 
caso das variaveis Folha de Salarios do Setor Industrial Mo-
derno e o Valor Bruto da Producao do mesmo Setor. 

A Tabela V.2  mostra a composigao de variaveis da Di-
mensao Base Industrial Moderna. 7  

7  Como era de se esperar, varias destas variaveis refe-
rem-se ao Setor Industrial como um todo . 
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5.2.3 
A Base Industrial 
Tradicional: Dimensao 111 

A Tabela V.3  identifica quais sao as variaveis compo-
nentes desta dimensao. Deve-se dizer que ha uma interligagao 
entre esta dimensao e a Dimensao II, pois sao compostas por 
variaveis que caracterizam um mesmo aspecto da estrutura 
urbana, a sua base industrial. 

A Dimensao III parece ser um subgrupo da Dimensao II 
apenas pelo fato desta contar com um maior numero de varia-
veis de carater descritivo mais geral, como, por exemplo, o 
Valor Bruto da Produeao do Setor Industrial, a Folha de Sala-
rios do Setor Industrial e a PEA com renda no Setor Indus-
trial, enquanto que a Dimensao III a composta por variaveis 
mais especfficas, como o Valor Bruto da Produeao do Setor 
Industrial Tradicional e a Folha de Salarios do mesmo Setor.  

TABELA V.3 

BASE INDUSTRIAL TRADICIONAL — COMPOSICAO 
DA DIMENSAO III: CARGAS FATORIAIS 

DAS VARIAVEIS COMPONENTES 

Carga Variancia Devida 
Variaveis F4torial ao Fator 

M 

1 — Folha de Salarios do Setor 
Industrial Tradicional 0,856 73,3 

2 — Nu.mero de Empregados do 
Setor Industrial Tradicional 0,855 73,1 

3 — Grau de Industrializaeao do 
Municipio/Aglomeraeao 0,744 55,3 

4 — Numero de Empregados do 
Setor Industrial 0,733 53,7 

5 — Valor Bruto da Produeao do 
Be—tor. Industrial Tradicional 0,634 40,2 

1.0.4 

5.2.4 
As Teorias de Crescimento 
Urbano a as Dimens6es 
Bcislcas 

Pode-se fazer uma ligagao entre as teorias de crescimento 
urbano esbogadas no inicio deste capftulo a as tres dimens6es 
basicas que foram extrafdas para as cidades m;Idias. 

Vamos, em primeiro lugar, examinar a dimensao Tama-
nho Funcional Urbano. Conforme notamos, esta dimensao pode 
ser relacionada com a Teoria do Lugar Central porque ela 
expressaria ou conteria elementos que delimitariam o tamanho 
do mercado interno de cada cidade media e, ao mesmo tempo, 
a diversidade de bens a servigos oferecidos em cada uma delas. 
Ja vim' os que na composigao ou defini9do do Tamanho Fun-
conal Urbano estao presentes variaveis como o tamanho da 
populagao urbana, a arrecadagao tributaria do municipio, a 
PEA urbana com renda, a uma serie de variaveis do setor de 
servigos. Alem destas, tambem aparecem variaveis como o 
numero de cidades na area de influencia do municipio e a 
densidade media do mesmo. Ora, todas estas variaveis sao uma 
proxy de definigao do mercado para os bens a servigos pro-
duzidos na cidade, ingrediente fundamental da Teoria do 
Lugar Central. Podemos entender, portanto, que as cidades 
medias que estiverem mais bem situadas em termos desta di-
mensao sao aquelas que tem condig6es de ofertar bens a ser-
vigos que requerem areas de mercado maiores do que aquelas 
apresentadas pelas outras cidades. Como sabemos, atraves da 
teoria, que se Aim lugar central tem condig6es ' de - ofertar um 
bem ou servigo de ordem. n, ele' tambe"m as tem de porporcio- 
nar os bens a servigos de ordem menor que n, ou .seja, n —1, 
n — 2, ... , entao as cidades medias mais bem situadas na 
dimensao Tamanho Funcional Urbano potencialmente apre- 
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sentam condigoes mais favoraveis para o crescimento de sua 
renda agregada. 

As Dimensoes II a III, Base Industrial Moderns e a Base 
Industrial Tradicional, se confundem a na realidade traduzeni 
a situagao de calla uma das cidades em termos do seu envol-
vimento ou participagao nas atividades industriais. Se utilizar-
mos cada uma das dimensoes, como fizemos para estabelecer 
duas hierarquias das cidades medias segundo estas dimensoes, 
verificaremos que nao havers diferengas grandes das posigoes 
destas cidades nos quartis destas distribuigoes. Desta forma, a 
Dimensao II pode ser interpretada como a dimensao industrial 
destas cidades e, assim, os escores medem a importancia rela-
tiva das atividades industriais nestes centros urbanos. 

Sabemos que a localizagao de uma atividade industrial 
pode ter explicacoes fora do ambito da Economia, mas nao 
resta a menor duvida que para aquelas industrias que tem uma 
orientadao para o mercado, as orientadas para atividades com-
plementares a as foot-loose, todas sofrem uma indugao loca-
cional por parte das economias de aglomeragao porventura 
existentes. Por isto, podemos interpretar que a hierarquia atual 
das cidades medias, segundo a base industrial das mesmas, 
reflete um passado recente de condig6es diversas de economias 
de escala, de localizagao a de urbanizagao que provocaram um 
fluxo diferenciado de capital, de mao-de-obra a de progresso 
tecnico nestas cidades, a que permitiu o crescimento econo-
mico variado destes centros. Alem disso, e o que a mais im-
portante, estas diferengas representam vantagens locacionais 
acumuladas que irao condieionar o futuro crescimento destas 
cidades e, neste caso, podem ser usadas como condigoes poten-
ciais de crescimento diferenciado das mesmas. 

Desta forma, montamos o seguinte quadro analitico: a 
Dimensao I (o Tamanho Funcional Urbano) mostrara as limi-
tagoes relativas de crescimento do ponto de vista da demanda  

de bens a servigos produzidos nestes centros, enquanto que a 
Dimensao II (a Base Industrial Moderna, ou melhor, a Base 
Industrial) mostrara as restrigoes comparadas de crescimento 
do ponto de vista da oferta de fatores de produgdo. A tabela 
que mostramos abaixo sintetiza este esquema analitico. 

Nas posigoes 11, 21. 5 e 6 ~ estarao relacionadas as cida-
des medias que apresentavam em 1970 melhores potencialida-
des porque, em termos relativos, tinham um Tamanho Funcional 
Urbano maior que as demais a porque sua Base Industrial era 
superior a das outras cidades. A situagao extremamente oposta 
a esta e a das cidades colocadas nas posigoes 111, 12, 15 e 16 ~, 
para as quais as desvantagens relativas sao maiores em ambas as 
dimensoes. As posi~6es J9, 10, 13 e 14 ~ e J3, 4, 7 e 8 } retra-
tam condigoes intermediarias entre estes dois extremos, sendo 
que para o primeiro conjunto as desvantagens estavam em ter-
mos de Tamanho Funcional e, para o segundo, as desvanta-
gens se referem a uma menor Base Industrial. Dentro de cada 
um destes conjuntos de posigoes ainda a possivel distinguir 

TABELA V. 4 

CLASSIFICACeAO DAS CIDADES MMAS 
SEGUNDO SUAS POTENCIALIDADES 

DE CRESCIMENTO ECONOMICO a 
(Quartis ) 

Base Industrial 

Q, Q2 Q3 .. Qb 

Tamanho Q, 1 2 3 4 
Funcional Q2  5 6 7 8 
Urbano Q., 9 10 11 12 

Q,,  13 14 15 18 

a Os quartis se referem a pontos das distribuigoes decreseen-
tes de escores das Dimensoes I e II. 
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variacoes, comp, por exemplo, a posicao 1 e a mais f avoravel 
e a 6 a menos favoravel do conjunto 11, 2, 5 e 6~. 

A classificacao analitica que acabamos de montar tern 
dupla finalidade, uma ligada a um interesse voltado para veri-
ficar se estas potencialidades diversas se revelaram efetivas em 
termos do crescimento economico diferenciado apos 1970, e 
outra relacionada com sugestoes de medidas diferenciadas de 
politica economica visando apoiar o crescimento destas cida-
des de porte medio. 

No que Coca as medidas de uma politica de apoio as cida-
des medias podemos antever, usando a classificacao adotada, 
que as mesmas ficarao restritas as seguintes situacoes: 

Cidades colocadas nas posiVoes 11, 2, S e 6~ — Estas 
apresentam relativamente as melhores condicoes necessarias 
para o seu crescimento economico. Se este nao estiver ocor-
rendo de forma adequada ou esperada, e bem provavel que 
isto decorra do fato de existirem oportunidades de investi-
mento em centros urbanos maiores que competem na atracao 
de tais empreendimentos. Obviamente, com isto nao queremos 
ignorar algumas dificuldades muito especificas, como por exem-
plo problemas com transporte interurbano, que podem restrin-
gir o crescimento de uma determinada cidade. Consideracoes 
deste tipo estao afastadas da nossa andlise porque exigiriam 
um estudo particular de cada cidade, o que esta fora das nos-
sas possibilidades atuais. 

De uma forma geral, e bem provavel que estas cidades 
estejam tendo um crescimento apreciavel e que para as mes-
mas o que deve ser estimulado e a pesquisa e a promocao de 
oporrtunidades de investimentos. 

Cidades colocadas nas posigoes ~ 3, 4, 7 e 8 ~ — Estas 
tem um bom Tamanho Funcional e por isso atividades que 
demandem um consideravel mercado local a/ou regional al nao  

encontrarao restricoes. As deficiencias relativas estao ligadas 
a sua Base Industrial, que e reduzida. Isto poderia parecer uma 
contradicao na medida em que nos lembrarmos que, conforme 
dissemos ha alguns paragrafos, um maior tamanho significa-
ria maiores economias de aglomeracao e dal a maior oferta 
de fatores de producao que atrairia investimentos industriais. 
Embora isto seja, em geral, verdadeiro, nao podemos nos es-
quecer que entre as cidades medias estao centros urbanos que 
sao capitais de Estados e que, por isso, tem funcoes administra-
tivas que explicam o seu maior Tamanho Funcional, seja por-
que o Governo e o principal empregador nas mesmas, seja 
porque as atividades terciarias induzidas pelas funcoes publicas 
geram um mercado relativamente amplo. 

Para as cidades que estao nestas posicoes, o que se veri-
fica e que elas podem ter uma. estrutura industrial mais ampla 
e que as atividades que exigem um mercado local e/ou regio-
nal teriam condicoes, em principao, de al se localizarem. Para 
aquelas que estao especializadas no setor terciario, e o caso 
de se verificar se a especializacao sera suficiente para promo- 
ver o crescimento economico da cidade e a melhoria do nivel 
de bem-estar da sua populacao. 1✓ bem provavel que para estas 
cidades seja necessaria a adocao de uma. politica que privile-
gie investimentos industriais nas mesmas. 

Cidades colocadas nas posigoes j 9, 10, 13 e 14 — As 
cidades medias nelas situadas devem ter uma boa Base Indus-
trial, mas um Tamanho Funcional Urbano relativamente redu-
zido. Da mesma forma do caso anterior, isto pareceria uma 
contradicao. A possivel explicacao para este caso e a de que 
as atividades industriais existentes nestes centros urbanos de-
vem estar ligadas ao mercado nacional (e, por isso, pouco im-
portando o tamanho do mercado local e/ou regional) e/ou de 
que tais atividades nao geram efeitos significativos sobre as 
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atividades locais, seja por vazamento na renda pela compra de 
insumos importados, ou por falta de ligagoes para a frente. 

Se este diagnostico estiver correto, a promogao industrial 
nestes centros urbanos possivelmente estara ligada a necessi- 

/ dade de complementar as atividades economicas com expansao 
J , da rodu ao de bens locais a/ou regionals a da ueles que os- P ~ g q q P 

~. sam deixar na cidade maior apropriagao de renda que a sua 
presente base industrial atualmente permite. 

Cidades colocadas nas posivoes 111, 12, 15 e 16 ~ — Os 

centros urbanos situados nestas posigoes relativas mostrarao 
deficiencias do lado da demanda a do lado da oferta. Para es-
tas cidades, portanto, a atengao de um programa de apoio tem 
que ser maior do que a dispensada para as demais porque apre-
sentarao um nfvel de desenvolvimento economico bem menor. 
Ai, com toda a certeza, estarao muitas cidades do Nordeste e 
a onde aparecerao as cidades com maior nivel de pobreza ur-
bans. Por isso mesmo, acreditamos que para estes centros ha 
necessidade de se criar ou expandir uma infra-estrutura eco-
nomics (sem se esquecer da social) que possibilite a amplia~do 
da estrutura produtiva, seja atraves de programas de distritos 
industriais, de melhoria de meios de comunicagao a de trans-
portes a de maior articulacao entre as atividades primarias 
e as dos demais setores, ja que vimos no Capftulo III que mui-
tas destas cidades sao entrepostos comerciais. Havers de se 
usar todo o estoque de instrumentos para que sejam atraidos 
empreendimentos para estes centros urbanos de forma a fazer 
com que seu proprio mercado se expanda. Do ponto de vista 
social, tendo em vista a extensao da pobreza urbana nelas exis- 

/ tente, sera mister nao aguardar a medio a longo prazo de ma- 
turagao de investimentos nelas feitos a implementar, antes de 
mais nada, programas de transferencia de renda real via inves- 

/ timentos publicos. 

5.3 
As Cid®des NMdias 
Brosileiras a Seu 
Potential de 
Crescimento Economico 

Utilizando os escores da Dimensao I (Tamanho Funcio-
nal Urbano) a da Dimensao II (Base Industrial Moderna) e 
usando os argumentos desenvolvidos nas segoes anteriores, 
podemos relacionar as cidades medias segundo as suas condi-
96es potenciais necessarias para alcangar diferentes nfveis de 
crescimento economico . 8  A relagao e a seguinte: 

Maior Potencialidade 

FosiVdo 1: Vitoria, Juiz de Fora, Volta Redonda, Ribei-
rao Preto, Sorocaba, Jundiai, Sao Jose dos Cam- 
pos, Piracicaba, Londrina, Pelotas. 

PosiVdo 2: Sao Luis, Joao Pessoa, Maceio, Bauru, Sao 
Jose do Rio Preto. 

Posigdo S: Taubate, Americana, Blumenau, Joinvile, Caxias 
do Sul. 

Posigdo 6: Uberlandia, Presidente Prudente, Araraquara, 
Ponta Grossa, Maringa, Campo Grande. 

Potencialidade Intermedidria 1 

Posigdo 3: Aracaju, Campos, Florianopolis. 

Posigdo 7: Feira de Santana, Governador Valadares, Ube-
raba, Aragatuba, Santa Maria. 

Posigdo 8: Teresina, Campina Grande, Itabuna. 

8  Nao houve nenhuma cidade classificada nas posigoes 
4 e 13. 
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Potencialidade Intermediaria H 

Posigao 9: Franca, Limeira, Sao Carlos. 

Posigdo 10: Pocos de Caldas, Nova Friburgo, Marflia, Rio 
Claro;  Guaratingueta, Lajes. 

Posigao 14: Macapa, Criciuma. 

'I Menor Potencialidade 

Posi§ao 11: Montes Claros, Paranagua, Passo Fundo. 

PosiVdo 12: Juazeiro do Norte, Caruaru, Vitoria da Con- 
% quista, Cuiaba. 

PosiVdo 15: Cachoeiro do Itapemirim, Sete Lagoas, Barretos, 
000 

Itajaf, Tubarao. 

._~ Posi!gao 16: Santarem, Parnaiba, Sobral, Mossoro, Gara- 
nhuns, Jequie, Alagoinhas, Teofilo Otoni, Bar-
bacena, Uruguaiana, Bage, Cachoeira do Sul. 

Coerentemente, as cidades medias que maior potenciali-
dade de crescimento apresentavam em 1970 eram centros ur-
banos quase totalmente do Sudeste a do Sul, em particular de 
Sao Paulo — o centro dinamico do Pais — sendo as excecoes 
as cidades de Sao Luis, Joao Pessoa a Campo Grande. ,Com-
preende-se que as duas primeiras of aparecam pelo fato de se-
rem capitais estaduais, a por isso apresentavem um conjunto 
de condicoes necessarias ao crescimento semelhante Is demais, 
que sao cidades onde o setor industrial a importante na ativi-
dade global. O caso de Campo Grande talvez . reflita o grande 
crescimento da cidade nas ultimas decadas em funcao de ser 
um centro de suporte das . atividades agropecuarias da regiao. 
Hoje, Campo Grande tornou-se a capital de Mato Grosso do  

Sul a isto, presumidamente, ratifica a reforca o resultado que 
encontramos. 

No lado extremamente oposto, ou seja, o de menor poten-
cialidade, encontravam-se principalmente as cidades medias do 
Nordeste a algumas do Centro-Sul, como Montes Claros, Pa-
ranagua, Passo Fundo, Cuiaba, Cachoeiro do Itapemirim, Sete 
Lagoas, Barretos, Itajaf, Tubarao, Teofilo Otoni, Barbacena, 
Uruguaiana, Bage a Cachoeira do Sul. No caso das do Nor-
deste isso ja era esperado, em funcao das diferencas regionais 
de desenvolvimento economico entre as cidades medias a que 
fizemos referencia anteriormente. Para as do Centro-Sul, a ex-
plicacao reside nao so na questao do seu reduzido tamanho 
funcional, em termos relativos, mas tambem, em geral, da sua 
especializacao em atividades terciarias ligadas as atividades do 
setor primario a dal' a sua semelhanca com as do Nordeste. 

Quanto as cidades medias de Potencial Intermediario I 
e II, as diferencas sao nftidas a bem coerentes com os atribu-
tos que sao utilizados para classificacao, pois obviamente, por 
exemplo, Franca, Limeira a Sao Carlos, de um lado, a Aracaju, 
Campos a Florianopolis tem vantagens a desvantagens em 
termos de Tamanho Funcional a de Base Industrial que se con-
trabalancam para coloca-las na mesma categoria intermedia-
ria de potencial de crescimento economico, embora com dis-
tincoes especfficas que as fazem dessemelhantes para efeito de 
utilizacao de instrumentos de polftica economica. No caso de 
Aracaju, Campos a Florianopolis, a solucao para seu cresci-
mento provavelmente estara ligada a expansao da base produ-
tiva, enquanto que para Franca, Limeira a Sao Carlos a me-
dida apropriada sera a diversificacao da estrutura produtiva 
industrial. Outro exemplo semelhante a este e o - de Macapa e 
Criciuma, de um lado, a Teresina, Campina Grande a Itabuna, 
de outro, que exigem, respectivamente, as mesmas polfticas de 
apoio. 
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5.4 
0 Creseimento does 
Cidades Medics opus 
19'0 

Ficou claro nas segoes anteriores que as potencialidades 
relativamente diferenciadas das cidades medias refletiam em 
1970 as variadas condigoes necessarias mostradas por estes 
centros urbanos, condigoes estas que atestavam a existencia de 
limites ao seu crescimento, mas que nao poderiam ser enten-
didas Como restrigoes absolutas, ja que outros fatores, princi-
palmente de natureza exogena, poderiam induzir um dinamis-
mo diferente do previsto. As razoes pars isto sao faceis de se 
entender, pois o proprio desenvolvimento economico nacional 
deve ter provocado alteragoes nas condigoes prevalecentes na-
quele ano a mesmo algumas politicas setoriais do Governo po-
dem ter estimulado ou impedido o crescimento de alguns dos 
centros de porte medio. 

O objetivo desta segao, portanto, e o de confrontar aquilo 
que era previsto em fungao das condigoes, digamos "naturais", 
e o que ocorreu nestes centros no periodo mais recente. Fazer 
esta comparagao resulta ser uma tarefa dificil em virtude da ine-
xistencia de informagoes apropriadas para medir o crescimento 
do produto destas cidades. Para contornar esta dificuldade fare-
mos use de uma variavel que julgamos possa ser considerada 
uma proxy para o nivel de atividade economica, qual seja, a 
Arrecadagao de Tributos Federais. Estamos, naturalmente, cien-
tes das limitagoes desta variavel para representar o desempe-
nho das atividades produtivas a nivel municipal, principalmente 
em razao da sistematica de arrecadagao destes tributos a da 
manipulagao das aliquotas atraves da politica fiscal do Gover-
no, mas de uma forma geral a agregada como a utilizamos e 
possivel que suas desvantagens sejam superadas. Preferiu-se 
utilizar a informagao sobre tributos federais (praticamente IPI  

e IR) porque sao mais relacionados com o Produto a porque 
o ICM, um tributo estadual, tem procedimentos muito dife-
rentes de estimaado de valor adicional a nivel municipal para 
cada Estado. 

A Tabela V.5  mostra a arrecadagao media para cada 
grupo de cidades medias em 1970 e 1976, a precos constan-
tes. O Apendice III relaciona os valores de cada cidade a pre-
gos correntes. 

Confirmam-se as expectativas de que o nivel de atividade 
economica a bem maior no grupo de cidades medias de Maior 
Potencialidade de crescimento. Isto pode ser observado, olhan-
do-se os valores da Arrecadagao Media de Tributos Federais, 
tanto em 1970, quanto em 1976. Nas cidades de Maior Poten- 

TA 3ELA V. 5 

ARRECADACAO MIMIA DE TRIBUTOS FEDERAIS 
SEGUNDO GRUPOS DE CIDADES MPDIAS E SUAS 
TAXAS DE CRESCIMENTO NO PERIODO 1970/76 a 

(Mil Cruzeiros de 1970) 

Taxa de 
Grupos 1970 b 1976 c Crescimento 

Anual 

Maior Potencialidade 28.108 75.227 17,8 
Potencialidade Intermedia- 

ria I 10.545 29.475 18,7 
Potencialidade Intermedia- 

ria II 14.681 32.417 14,1 
Menor Potencialidade 4.536 15.505 22,7 
Todas as Cidades Medias 15.515 41.789 18,0 

a As cidades contidas em cada grupo estao relacionadas no 
texto. 
b IBGE — Conselho Nacional de Estatistica, Boletim de In f or- 
magoes Bdsicas, 1970. 
c Ministerio da Fazenda — CIEF, Arrecadagdo - de Tributos 
Federais, 1976. 



cialidade, a media e aproximadamente cinco vezes maior que 
a media das de Menor Potencialidade. Por outro lado, o nivel 
de atividade economica nos centros de porte medio de Poten-
cialidade Intermediaria II mostrou-se maior que nos de Poten-
cialidade Intermediaria 1, sendo que a diferenga deve resultar 
do fato do primeiro grupo possuir uma Base Industrial supe-
rior ao do segundo grupo, ou seja, a maior Base Industrial da-
queles centros medios corresponderia a um estagio 'mais avan-
gado de desenvolvimento economico. Alias, isto era natural de 
se esperar porque neste grupo estao relacionadas varias cida-
des do Sudeste. 

Se em termos de nivel da atividade economica a classifi-
cagao analitica encontra respaldo positivo nos dados, do ponto 
de vista da dinamica do crescimento, que e o que mais nos 
importa, o mesmo nao pode ser dito. Observe-se que os cen-
tros de porte medio de Menor Potencialidade foram os que 
mais cresceram no periodo, 22,7% ao ano, o que pode repre-
sentar uma superestimagao do crescimento do seu Produto (ja 
que o PIB real do Brasil cresceu 10,6% ao ano no periodo 
1970/76), superestimagao esta, contudo, que nao invalida a 
comparagao que estamos fazendo, ja que ela se reproduziria nos 
demais grupos de cidades. 

Por outro lado, observa-se tambem que o grupo de cida-
des medias de Potencialidade Intermediaria II teve um desem-
penho, no periodo em analise, abaixo do crescimento de todas 
as cidades de porte medio em consideragao, ou seja, de 14,1% 

ao ano, enquanto que a media foi de 18%. Os dois outros 
grupos, alias, que correspondem ao maior Tamanho Funcio-
nal Urbano, tiveram taxas de crescimento proximas das me-
dias. Assim sendo, note-se que: 

a) O Maior Potencial de algumas cidades medias nao 
se efetivou em maiores taxas de crescimento no pe-
riodo 1970/76; 
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b) As que mais cresceram no periodo foram as que em 
1970 apresentavam Menor Potencialidade de cresci-
mento; e 

c) Entre as de mesmo nivel de Potencialidade, o nivel 
Intermediario, cresceram mais no periodo aquelas 
de maior Tamanho Funcional Urbano e menos as 
de maior Base Industrial. 

A discrepancia entre o potencial e o efetivo ou realizado 
nao nos surpreende no sentido de que, conforme chamamos a 
atengao acima, o potencial refletia condig6es necessarias de 
demanda e de oferta para o crescimento em 1970, condig6es 
estas que poderiam vir a ser aproveitadas diferencialmente se 
os recursos a investir nao localizados em areas metropolitanas 
tivessem liberdade e mobilidade bastante para aproveitar as van-
tagens comparativas nas cidades medias. O que deve ter ocor-
rido no periodo 1970/76 e que outras condig6es, extralocais, 
e investimentos autonomos feitos ou induzidos pelo Governo 
sao responsaveis pelas diferengas observadas. Se isto for ver-
dade, este resultado, longe de destruir o esquema analitico e 
todo o arcabougo teorico que utilizamos, serve para mostrar 
que, principalmente atraves da intervengao do Governo, por 
meio de ag6es que privilegiem as cidades de porte medio de 
potencialidade "natural" reduzida (como aquelas das regi6es 
menos desenvolvidas), pode-se alterar a evolugao esperada do 
desenvolvimento destas cidades, provocando melhorias na sua 
base produtiva e ensejando uma redugao nos seus elevados 
niveis de pobreza. 

Com relagao as cidades medias de Potencialidade Inter-
mediaria I e II, sabemos que a diferenga de dimensao indus-
trial entre os dois grupos reside na maior Base Industrial do 
segundo. Uma possivel explicagao para o pior desempenho 
deste grupo de cidades medias encontra-se na composigao seto- 
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rial da sua estrutura industrial, conforme se pode observar na 
tabela seguinte. 

Note-se claramente que Para as cidades medias de maior 
Base Industrial existe uma razodvel relagao inversa entre o 
Indice de Especializagao em Industrias Tradicionais e a Taxa 
de Crescimento na Arrecadagao, ou seja, de um modo geral 
parece que uma composig o industrial menos tradicional pro-
piciou um crescimento economico maior no perfodo 1970/76 
para aqueles centros urbanos com esta caracteristica. Por outro 
lado, verifica-se que para. as cidades medias de Potencialidade 
Intermedidria I, com menor Base Industrial, esta relagao nao 
existe, jd que nao se percebe um padrao definido entre os indi-
ces e as taxas. Este grupo de cidades medias tambem tem Como 
caracteristica um Tamanho Funcional Urbano maior que o 
grupo de Potencialidade Intermedidria II. Isto pode ter indu-
zido o seu melhor desempenho, jd que as condig6es da de-
manda the eram mais favordveis, o que ajudou a superar as 
suas deficiencias em termos de uma estrutura industrial com-
posta em grande maioria por setores tradicionais. 

Face a estes resultados, acreditamos que podemos dizer 
(retificando e ratificando algumas sugest6es de polfticas que 
fizemos anteriormente) que: 

a) Para as cidades de Potencialidade Intermedidria II, a 
diversificagao de sua. base industrial deve conduzir a 
uma melhoria no seu crescimento, conforme sugere 
a experiencia recente. Deve-se notar, contudo, que 
esta expansao de atividades dinamicas nestes centros 
de porte intermedidrio nao implicard necessariamente 
um crescimento expressivo. A experiencia dos ulti-
mos anos e um tanto ambfgua, jd que Sdo Carlos e 
Limeira, por um lado, e Pogos de Caldas e Criciuma, 
por outro, tiveram taxas de crescimento respectiva- 
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mente abaixo e acirna da media. Nos casos de Sao 
Carlos, Limeira e Pocos de Caldas (que tem prati-
camente os mesmos Indices de Especializacao em In-
dustrias Tradicionais), o maior crescimento desta 
ultima tern muito a ver com as dimensbes do seu 
mercado, j a que e um Centro do nivel 3a (estando 
na area de influencia de Campinas, um Centro muito 
dinamico), enquanto Sao Carlos e do nivel 3b e Li-
meira do nivel 4a. 9  

b) Para as cidades de Potencialidade Intermediaria I 
imp6e-se a diversificacao da estrutura industrial, mui-
to concentrada em setores tradicionais. Sua base 
produtiva propiciou boas taxas de crescimento no pe-
riodo em analise, mas parece claro que investimentos 
industriais que ampliem os demais setores produti- 
vos poderiam melhorar ainda mais seu desempenho. 
Isto nao significa exclusividade em investimentos 
industriais, ja que se sabe que algumas destas cida-
des sao centros de comercializacao de produtos da 
agricultura e da pecuaria e, por isto, empreendimen-
tos nestes setores trariam beneficios para estas cida-
des e para as cidades que estao em sua area de in-
fluencia. 

Embora. em termos agregados, o desempenho das cidades 
medias de Maior Potencialidade de crescimento nao tenha, no 
periodo examinado, correspondido as expectativas, na reali-
dade a dinamica individual de alguns destes centros mostrou-se 
coerente com as suas condic6es de demanda e de oferta. A 
Tabela V.7  mostra as taxas de crescimento da Arrecadacao 
Tributaria Federal nestes centros. 

9 FIBGE, Geografia do Brasil — Regido Sudeste (1977), 
pp. 655-656. 
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TABELA V. 7 

TAXAS REAIS ANUAIS DE CRESCIMENTO DA 
ARRECADA(~AO TRIBUTARIA FEDERAL NO 

PERIODO 1970/76 NAS CIDADES MMIAS DE MAIOR 
POTENCIALIDADE DE CRESCIMENTO 

Cidades Taxas Cidades Taxas 

Taubate 47,7, Americana 15,3 
Vitoria 28,9 Ponta Grossa 14,9 
Sao Jose dos Campos 28,2 Ribeirao Preto 14,9 
Uberlandia 27,7 Araraquara 14,0 
Campo Grande 27,3 Joinvile 13,6 
Sao Jose do Rio Preto 25,2 Volta Redonda 13,1 
Piracicaba 25,0 Presidente Prudente 12,9 
Macei6 24,9 Sorocaba 12,8 
MaringA 20,4 Sao Luis 8,6 
Joao Pessoa 19,7 Juiz de Fora 8,5 
Londrina 17,1 Blumenau 7,9 
Pelotas 16,7 Jundiai 7,5 
Caxias do Sul 15,9 Bauru 3,6 

FONTES: IBGE — Conselho Nacional de Estatistica, op. cit. 
Ministerio da Fazenda — CIEF, op. cit. 

As maiores taxas de crescimento neste grupo de cidades 
(acima de 22% ao ano — a media de crescimento das cida-
des de Menor Potencialidade) aparecem principalmente para 
centros urbanos localizados no macroeixo do vale do Paraiba 
(como Sao Jose dos Campos e Taubate) e nas regi6es de in-
fluencia da area metropolitana de, Sao Paulo (como Uberlan-
dia, Sao Jose do Rio Preto e Campo Grande) . Ao ..que tudo 
indica, Presidente Prudente, que tambem se localiza nesta 
mesma regiao, nao-  teve meios de aproveitar suas proprias con-
dic6es favoraveis, nem das vantagens de beneficiaria do dina-
mismo de Sao Paulo. O melhor desempenho daqueles centros 
de porte medio principalmente os do macroeixo, deve-se nao 
so as melhores condic6es para o crescimento, mas tambem 
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como resultado de grandes investimentos industriais que vie-
ram a ser feitos fora daquela area metropolitana. 

As baixas taxas de Ribeirao Preto, Araraquara e princi-
palmente de Bauru sao decorrentes de um certo arrefecimento 
no seu crescimento, ja manifestado na decada de 70. Geiger 
sugere que no caso de Ribeirao Preto e Bauru este arrefeci-
mento se deve a problemas com a expansao de suas antigas 
indstrias, enquanto que Araraquara mostrava sinais de estag-
nagao na decada anterior . 10  As sugest6es de politica para 
melhorar o desempenho de um Centro como Bauru depende 
de um diagnostico especifico que levante os principais proble-
mas da sua estrutura produtiva, principalmente das suas antigas 
industrias, em grande parte do grupo dos setores tradicionais, 
responsaveis por um baixo nivel de produtividade media da 
sua mao-de-obra industrial . " 

Volta Redonda e Juiz de Fora, ambas na area de influen-
cia do Rio de Janeiro, mostraram taxas baixas de crescimento 
no periodo, talvez em decorrencia de uma menor expansao 
desta metr6pole no inicio desta decada. A situagao de Juiz de 
Fora tambem se explica pela falta de dinamismo de sua base 
de exportagao, praticamente ligada ao setor de texteis e de 
produtos alimentares. Esta situagao deve estar-se modificando 
agora em virtude dos investimentos industriais que la se estao 
localizando. O caso de Volta Redonda tambem pode exprimir 
o problema de falta de complementaridade de sua estrutura 
produtiva, ja que as ligag6es intersetoriais de sua principal 
atividade ocorrem fora daquela cidade. 

10 Pedro P. Geiger, "`As Dimens6es Espaciais da Urbani-
zagao no Brasil", in Revista de Administragdo PiNica, vol. 12 
(abril/junho de 1978) , p. 109. 

11 A produtividade de Bauru em 1969 (VTI/Mao-de-
©bra) , era de 13 mil cruzeiros, enquanto que Para as cidades 
medias do Sudeste era de 22 mil cruzeiros e Para o conjunto 
de cidades medias brasileiras era de 18 mil cruzeiros 
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Americana, Blumenau, Joinvile e Caxias do Sul poderiam 
ter mostrado melhores taxas de crescimento, mas, de certa for-
ma — em fungao de suas condig6es na dimensao Tamanho 
Funcional Urbano — as suas taxas sao coerentes com o seu 
tamanho, inferior ao dos demais centros medios de Maior Po-
tencialidade. 

Deixamos para o final desta analise o exame do desem-
penho, no periodo 1970/76, das cidades medias componentes 
do grupo que classificamos como o de Menor Potencialidade 
de crescimento economico. Ja vimos que este grupo de cidades 
foi o que teve maior taxa de crescimento da Arrecadagao Tri-
butaria Federal. A tabela seguinte mostra o desempenho indi-
vidual destes centros no periodo acima mencionado. 

TABELA V.8 

TAXAS REGIS ANUAIS DE CRESCIMENTO DA 
ARRECADAQAO TRIBUTARIA FEDERAL NO 

PERIODO 1970/76 NAS CIDADES MIEDIAS DE MENOR 
POTENCIALIDADE DE CRESCIMENTO 

Cidades Taxas Cidades Taxas 

Paranagua 44,7 Jequi6 a 19,0 
Barretos 40,8 Site Lagoas 18,7 
Cuiaba 33,9 Caruaru a 18,3 
Santarem a 31,1 Uruguaiana a 17,2 
Cachoeira do Sul a 27,5 Alagoinhas 15,6 
Montes Claros a 25,2 Tubarao 15,4 
Bag& 23,9 Te6filo Otoni a 15,1 
Itaj ai 23,4 Passo Fundo 14,4 
Nlossor6 a 21,1 Parnaiba a 14,0 
Cach. do Itapemerim 20,5 Juazeiro do Norte a 13,3 
Garanhuns 20,3 Sobral a 7,2 
Vit6ria da Conquista a 19,9 Barbacena 3,7 

FONTES : IBGE — Conselho National de Estatistica, op. cit.; 
Minist&rio da Fazenda — CIEF, op. cit. 
a Cidades medias que apresentam relativamente maiores indi-
ces de pobreza Urbana. A definicao deste indite encontra-se 
no Capitulo IV. 
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Esta tabela mostra que uma parcels consideravel destes 
centros urbanos apresentou um dinamismo na arrecadacao des-
tes tributos bem superior a media que, conforme vimos, foi 
de 18% ao ano. Nao temos condicoes, nem e nossa preocupa-
cao atual, de entender e explicar Como estas cidades obtiveram 
taxas de crescimento Como as observadas. t bem verdade que 
a caracterfstica comum a estes centros e a de terem uma, pre-
dominancia acentuada de atividades terciarias principalmente 
na comercializacao na sus estrutura produtiva e, por isso, algu-
mas novas atividades ligadas ao setor secundario que possam 
ter surgido no periodo, por menor que sejam, tenham gerado 
uma variacao na receita tributaria substancial em vista de uma 
possfvel base muito reduzida no ano inicial, 1970. Poder-se-ia 
alegar, tambem, que estas taxas refletiriam uma acao maior de 
fiscalizacao e controle da Secretaria da Receita Federal nos 
ultimos anos e, portanto, este crescimento nao significaria uma 
expansao real da economia destas cidades. Este argumento, em-
bora aceitavel, se estenderia aos demais centros de porte me-
dio e poderia invalidar toda a analise que esta sendo feita. 
Julgamos, entretanto, que o argumento e aceitavel apenas par-
cialmente, aplicando-se possivelmente a algumas cidades parti-
culares, e nao de maneira geral, mesmo porque estamos muito 
mais interessados no desempenho agregado destes centros do 
que nas suas taxas individuais. 

A Tabela V.8  coloca duas questoes que nos parecem im-
portantes discutir, quais sejam: 

1 — Na tabela aparecem assinaladas com (a) as 
cidades medias componentes destes grupos, cidades estas 
que relativamente sao as mais pobres, conforme definicao de 
pobreza urbana usada no Capftulo IV. Algumas das cidades 
que mais cresceram estao no conjunto das mais pobres, Como 
Santarem, Cachoeira do Sul e Montes Claros. A questao que 
se coloca e a de se saber se este possfvel maior crescimento 
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teria reduzido o seu elevado nfvel de carencias de servicos ur-
banos basicos e de pobreza familiar. 

2 — Outra questao que se coloca e a de saber se este 
melhor desempenho destas cidades no periodo teria alterado 
fund amentalmente as suas condicoes, que em termos relativos 
mostravam-se menos propfcias ao crescimento economico que 
as dos demais centros urbanos de porte intermediario. 

No que concerne a primeira questao, so uma, pesquisa que 
investigasse a situacao atual dos varios indicadores do nfvel de 
bem-estar nestas cidades e que poderia responde-la. Em prin-
cfpio, nada podemos adantar porque, alem de nao termos 
informacoes nas quais nos basear, nao podemos nos deixar 
levar pela ideia de uma transferencia automatics dos beneff-
cios deste dinamismo da economia pars as classes menos favo-
recidas destas cidades. No caso especffico de Santarem, e ate 
possfvel que o seu, nfvel de pobreza urbana tenha aumentado 
em funcao do adensamento recente dos fluxos migratorios pars 
ela orientados, causado por dificuldades no setor rural da 
regiao. 

A segunda questao nao pode ser respondida tambem por 
falta de informacoes. Ate onde este possfvel surto de cresci-
mento detetado no periodo reflete uma manifestacao tempo-
raria ou uma permanente situacao propfcia ao desenvolvimento 
destas cidades? Na nossa opiniao, mesmo que estas condicoes 
que permitiram taxas de crescimento elevadas para algumas 
destas cidades se reproduzam no futuro, ainda assim os desnf-
veis de desenvolvimento e as diferencas de escala sao de tal 
ordem que a desejada diminuicao das desigualdades regionais 
e de renda familiar atraves de um programs de apoio as mes-
mas ainda tera muito o que fazer pars suplementar possfveis, 
embora discutfveis, melhorias no bem-estar de suas populacoes, 
principalmente nos segmentos menos privilegiados da socie-
dade. 
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VI 

RESUMO DAS 
C®NCLUS6ES 

Esta pesquisa representou um esforgo para maior conhe-
cimento das caracteristicas das cidades medias brasileiras. Pro-
curamos atingir este objetivo por intermedio de algumas ana-
lises, que, em primeiro lugar, fizeram uma revisao historica 
do processo de crescimento urbano no Brasil e, em segundo, 
enfocaram os centros urbanos do segmento intermediario da 
distribuigao de tamanhos de cidades a suas propriedades prin-
cipais. 

4 estudo do processo de crescimento urbano teve por fina-
Made historiar a evolugao do sistema urbano como um todo e 
registrar as modificagoes ocorridas na distribuigao de cidades 
nas ultimas decadas. A justificative pare tai preocupagao esta 
na importancia que damos as relagoes existentes entre as mo-
dificagoes no sistema urbano a as transformagoes operadas nas 
estruturas politica a economica do Pais. Nosso intuito era 
mostrar que, alem das determinantes proprias que explicam 
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uma serie de caracteristicas atuais das cidades medias, existi-
ram a existem condicionantes do seu desempenho relacionadas 
com a forma pela qual repercutem, nos centros urbanos, as 
transformagoes que se processam com o desenvolvimento eco-
nomico. 

Tendo estas consideragoes em mente, tentamos no Capf-
tulo II rever as modificagoes socio-politicas ocorridas a partir 
do seculo passado que redundaram em modificagoes na dina-
mica populacional — aumento da populagao, diminuigao das 
taxas de natalidade, etc. — com algumas repercussoes sobre 
o setor de abastecimento de generos alimenticios. Analisamos 
tambem as transformagoes decorrentes da evolugao das estru-
turas polftica a economica que, posteriormente a 1930, se rela-
ciona com a emergencia de uma burguesia industrial/comer-
cial que contribuiu ainda mais para a metropolizagao do Rio 
de Janeiro, o fortalecimento de Sao Paulo como centro indus-
trial e a formagao dos subsistemas urbanos regionais a das 
areas metropolitanas, com grande concentragao urbana na faixa 
litoranea, contrapartida da concentragao das atividades econo-
micas nesta faixa. 

Ainda no Capitulo II a discutida a aceleragao do pro-
cesso de urbanizagao no Brasil, verificando-se que ela atingiu 
todas as regioes, sendo que a partir de 1955 comegou uma 
relativa dispersao populacional atraves da maior ocupagao do 
Planalto Central a da expansao das fronteiras agricolas na Ama-
zonia. Este processo de urbanizagao tambem acarretou a ele-
vagao da populagao dos grandes centros urbanos, mas seu 
feito mais notavel foi o acrescimo do numero a da populagao 
das cidades medias nas decadas de 60 a 70. 

Os centros intermediarios, em sua maioria situados no 
Sul/Sudeste do Pais, tem uma importancia consideravel para 
a polftica urbana, principalmente em fungao do dinamismo que 
apresentaram na ultima decada a que deve estar reproduzindo  

atualmente. Contudo, foi ressalvado neste trabalho que, como 
o processo de urbanizagao esta muito relacionado com o de-
senvolvimento das atividades economicas a ha uma grande 
concentragao das mesmas nas areas metropolitanas do Centro-
Sul, ainda existem forgas induzindo o crescimento destas areas 
e polarizando recursos que poderiam ser mais bem utilizados 
nos centros intermediarios. 

A analise agregada das cidades medias foi feita para 
levantar as suas principais caracteristicas a encontrar diferen-
ciagoes que devam ser consideradas quando da adogao a im-
plementagao de politicas ou programas que promovam o seu 
desenvolvimento. Antes de mais nada, verificou-se que existe 
uma nftida diferenga regional entre elas, da mesma natureza 
da observada nos niveis de desenvolvimento economico entre 
as regioes. Ha assim uma dicotomia de centros urbanos de 
porte intermediario, sendo que os que apresentam melhores 
condigoes economicas estao no Sul/Sudeste. Observou-se uma 
relativa uniformidade na estrutura ocupacional da PEA destas 
cidades, com predominancia do setor terciario, embora este 
setor tenha tamanho a fungoes mais diversificadas nos centros 
mais desenvolvidos. Deve-se, entretanto, lembrar que foram 
constatados altos niveis de subutilizagao da mao-de-obra de 
uma forma generalizada, o que quer dizer que a grande per-
centagem da PEA no setor terciario esta ligada ao mesmo fe-
nomeno observado nas grandes cidades, qual seja da incha-
gao deste setor via atividades informais. Este resultado foi 
reforgado ou confirmado pelas altas percentagens de famflias 
em extratos de renda baixa a com deficiencias nas condigoes 
sociais, principalmente em termos habitacionais a em termos de 
f alta de acesso aos servigos urbanos basicos. Naturalmente 
estas deficiencias, que sao gerais para o conjunto das cidades 
medias, assumem niveis maiores para aquelas situadas no 
Norte/Nordeste, particularmente nas situadas em areas metro- 
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politanas destas regioes, em decorrencia da atragao de cor-
rentes migratoria5 intra-regionais exercida por estas areas. 

Tendo em vista a extensao das condigoes inferiores de 
acesso aos servigos urbanos basicos e a existencia de niveis 
altos de subutilizagao da mao-de-obra, demos um destaque 
especial ao estudo da pobreza urbana nas cidades medias. Es-
tudamos as suas causas economicas principais a concluimos 
que os componentes da estrutura ocupacional (em especial, 
a presenga de mao-de-obra sendo ocupada em fungoes sub-
remuneradas como as prevalecentes no setor informal da eco-
nomic urbana) a da estrutura produtiva (como o tamanho dos 
estabelecimentos industriais e o grau de industrializagao) sao 
as principais determinantes da pobreza urbana nestas cidades. 
Na mesma analise, verificou-se que aparentemente os progra-
mas governamentais de ampliagao a de criagao de servigos 
sociais estao sendo implementados nas cidades onde ha maior 
carencia, embora nao se possa ser conclusivo a este respeito 
em virtude das limitagoes do modelo utilizado. 

Na tentativa de aprofundar mais a analise da pobreza 
urbana, procuramos estudar com maior cuidado a relagao entre 
o indice de pobreza urbana que utilizamos e a estrutura eco-
nomica urbana. Nosso intuito foi o de saber se o indice pode-
ria ser usado como um instrumento de delineamento a ava-
liagao de programas que diriamizem a estrutura produtiva 
destes centros a que, indiretamente, melhorem os niveis de 
bem-estar dos seus habitantes. O resultado foi afirmativo e 
permitiu constatar que a grande diferenciagao de pobreza Ur-
bana observada entre os grupos de cidades medias do Nordeste 
e do Sul/Sudeste sao devidas as diferengas em termos do nivel 
educacional, da dimensao industrial das mesmas a do estagio 
de desenvolvimento economico em que presentemente estao 
estes centros urbanos. Assim, alem dos investimentos com co-
notagao social, tambem sao necessarias medidas que reformem 
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a sua estrutura produtiva para que a pobreza urbana tenha 
menor expressao, via melhor dinamismo economico destes 
centros. 

A preocupagao com o crescimento economico das cida-
des medias motivou-nos a estudar as suas potencialidades rela-
tives. Com  este intuito, montamos um esquema teorico de 
classificagao que utilizou teorias de crescimento urbano que 
enfatizam a demanda dos bens a servigos produzidos e a oferta 
de fatores de produgao. Deste modo, foi possivel estabelecer 
uma hierarquia de centros segundo a sua potencialidade de 
crescimento economico e, mais que isto, avangar algumas me-
didas que poderiam ser adotadas para melhorar a sua posigao. 
Ha que se notar que esta classificagao, embora feita com outro 
metodo de analise, mostrou-se coerente com os resultados an-
teriores a veio reafirmar aquela dicotomia ou diferenca exis-
tente entre as cidades do Nordeste a do Sul/Sudeste, sendo 
que as primeiras apareceram, em geral, com menor a as ulti-
mas com maior potencialidade de crescimento. 

A classificagao acima referida, que alem das duas catego-
rias mencionadas ainda tem a de potencialidade intermediaria 
(com dois tipos), foi confrontada com a evolucao de um indi-
cador do crescimento economico: a arrecadagao de tributos 
federais nestes municipios, no periodo 1970/76. O resultado 
mostrou-se justamente o reverso das potencialidades dos cen-
tros, ou seja, os de menor potencialidade tiveram taxas de cres-
cimento superiores aos demais, a vice-versa. Isto poderia, em 
principio, significar que a classificagao foi falha. Esta conclu-
sao, entretanto, seria apressada porque este resultado ainda 
seria compativel com uma hierarquizagao de potencialidades 
que so teve possibilidade de examinar condigoes necessarias 
para o crescimento. t preferivel, portanto, aguardar uma nova 
possibilidade de exame do crescimento efetivo destas cidades, 
quando forem determinadas as fontes extralocais causadoras 
dente desempenho no periodo em questao. 
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O maior dinamismo das cidades medias do Nordeste, cap-
tado pelo indicador mencionado no paragrafo anterior, revela-se 
Como um fato auspicioso em vista da maior pobreza urbana 
vigente nos centros medios daquela regiao. Finalizamos o nosso 
trabalho indagando se este melhor desempenho observado no 
i:licio desta d'cada teria condig6es de se reproduzir no futuro 
e se ele teria atingido as camadas mais carentes destas popu-
lag6es, reduzindo os seus niveis de subutilizagao e de sub-
remuneragao. 

Ap&HOdCE 

RELACAG SAS 
J 

VARIAVEIS 
UT°ILIZA®AS NA 
ANALISE ®E 
REGRESSAO* 

1) Grau de Industrializagao (SI) : Percentagem do empre-
go na industria de transformagao sobre a forga de tra-
balho na cidade. 

2) Tamanho Medio dos Estabelecimentos Industriais (TM) : 
Pessoal ocupado na industria de transformagao/nu-
mero de estabelecimentos no setor. 

3) Especializagao Industrial em Atividades do Tipo Tra-
dicional (IT) : Relagao entre o emprego nos generos 
industriais tradicionais (Madeira, Mobiliario, Couros e 
Peles, Textil, Vestuario e Calgados, Produtos Alimenta-
res, Fumo e Editorial e Grafica) e o total de pessoas 
ocupadas na industria de transformagao. 

Fontes dos dados: FMGE, Censo Demogrdfico e Indus-
trial de 1970; a Quatro Rodas (p/distancias) (1976) . 
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4)  Participacao da Autonomos (AT) : Proporcao de auto- 
nomos na forca de trabalho urbana. 

11 
J 5)  Participacao de Proprietarios, Administradores e Ocupa- 

coes Tecnicas (STATUS) : Proporcoes destas ocupacoes 
na forca de trabalho urbana. 

J 6)  Tamanho Urbano (TU) : Populacao urbana do muni- 
cipio. 

7)  Distancia Virtual 'a Area Metropolitans (DIST) : Dis- 
tancia rodoviaria, em quilometros, entre o municipio e 
a area metropolitana mais proxima. 

8)  Densidade da Area de Influencia (DEN) : Populacao to- 
tal da area de influencia por sua area. 

i 

00
'  9)  Grau de Polarizacao (GP) : Relacao entre a populacao 

0  do nucleo urbano e a populacao total da respectiva 
area de influencia. 

10)  Participacao de Migrantes Recentes (MR) : Percenta- 
!~ gem de migrantes com menos de cinco anos de residen- 
'~~ cia no local do destino na forca de trabalho de cada 

cidade. 

11)  Participacao de Migrantes Urbanos (MU) : Percentagem 
- de migrantes de origem urbana na forca de trabalho de 

cada cidade. 

12)  Taxa de Crescimento da Populacao Urbana (TP) : Taxa 
geometrica de crescimento da populacao urbana pars o 
periodo 1950/70. 

13) Programas Governamentais (PG) : Acrescimo absoluto 
no periodo 1950/70, no emprego de mao-de-obra em 
atividades sociais (como ensino, assistencia medico-hos-
pitalar e a previdencia social, entre outras) a servicos 
de utilidade publica (agua, esgoto, energia eletrica, etc.) / 
Populacao urbana de 1970. 

APINDICE II 

NOTAS SO B RE O 
M9TODO DE ANALISE 
DISCRIMINANTE E 
SOBRE OS RESULTADOS 
OBTI DOS NA SUA 
APLICACAO 

A analise discriminante a um metodo de analise mul-
tivariada que consiste na criacao de uma variavel Z que e 
uma combinacao linear das variaveis que servem de base para 
a analise. Assim, 

Z, = a, X2{ + as XR{ + . . . + an Xni 

onde Z, sao os escores da variavel Z, os a, sao os coeficien-
tes ponderados cujos valores serao estimados pelo metodo, e 
os Xji sao as variaveis que servem como discriminadores entre 
os grupos de elementos para os quais os escores sao compu-
tados, sendo que idealmente os mesmos serao razoavelmente 
semelhantes para os membros do mesmo grupo. Esta funcao 
discriminante a estimada de forma a maximizar a separacao 
dos grupos e a homogeneidade interna de cada grupo. No 
nosso caso, utilizamos o metodo stepwise, de Wilks, que in-
troduz na analise uma variavel de cada vez, de forma a maxi- 
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mizar as diferencas Ientre os centroides (escore medio para 
cada grupo) e a minimizar a variancia "dentro". 

As hipoteses basicas da analise discriminante sao: 

1) Os grupos de variaveis discriminantes tem distribui-
cao multivariada normal. 

2) As matrizes de covariancia dos grupos sao iguais. 

Estas hipoteses sao geralmente aceitas sem que sejam efe-
tuados quaisquer testes com o argumento de que, na pratica, 
a tecnica a "robusta" a desvios nas hipoteses. No nosso caso, 
o nao-teste da hipotese de homogeneidade das matrizes de co-
variancia deveu-se a inexistencia das sub-rotinas necessarias 
nos programas de computador disponiveis. Entretanto, como 
a principal consegiiencia da heterogeneidade das duas matrizes 
nao foi detetada no presente use do metodo, pudemos usa-lo 
com maior seguranca. 

O m'todo da analise discriminante foi aplicado no Ca-
pitulo IV deste Relatorio. A seguir, listamos algumas observa-
c6es a resultados desta aplicacao. 

i) As variaveis Folha de Salarios do Setor Industrial 
Tradicional a Numero de Cidades na Area de Influencia do 
Municipio ou Aglomeracao nao apresentarem um nivel F su-
ficiente para entrar no processo de estimacao da funcao. Em 
outras palavras, depois que as variaveis Proporcao de Alfabe- 
tizados, Salario Medio Industrial, Tamanho Medio dos Estabe-
lecimentos a Grau de Aglomeracao ou Densidade Media en-
trgram na analise, aquelas variaveis nao conseguiram signifi-
cantemente ampliar a diferenca (medida por F ou por Wilks-
Lambda) dos dois grupos e, por isto, nao foram utilizadas. 

ii) Coeficiente de correlacao canonica: 0,83 (o qua-
drado deste.coeficiente mostra. que .69% da variancia da fun- 
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cao discriminante sao explicadas pelos dois grupos, ou seja, a 
funcao mostrou grande habilidade em discriminar entre os dois 
grupos) . 

iii) Coeficiente Wilks-Lambda: 0,30 [o metodo procurou 
minimizar este coeficiente, tendo resultado um grande poder 
de separacao da funcao]. 

iv) Qui-quadrado (com 4 g.l.) = 61,81 [o coeficiente 
Wilks-Lambda a bastante significante]. 

v) Centroides dos dois grupos: 

Grupo A: 0,92 

Grupo B: —0,74 

O Teste F (ou seu equivalente T2 ) mostrou que 
a diferenca dos centroides a significante a 5%, pois 
F > 5,43 F4,51 = 2,61, ou seja, rejeita-se a hipotese nula de 
igualdade dos mesmos e, portanto, os dois grupos podem ser 
considerados como provenientes de populacoes diferentes. 

137 

[imil'iA ~,  



APENDICE III 

ARRECADACAO DE 
TRIBUTOS FEDERAIS, 
EM 1970 E 1976, NAS 
CIDADES MEDIAS 
BRASILEIRAS, EM 
MILHARES DE 
CRUZEI ROS 

Cidades 1970 1976 

Vit6ria 36.070 637.588 
Juiz de Fora 35.473 222.488 
Volta Redonda 54.309 436.712 
Ribeirao Preto 38.808 342.207 
Sorocaba 42.643 337:726 
Jundiai 75.829 448.307 
Sao Josh dos Campos 45.771 779.243 
Piracicaba 29.363 429.521 
Londrina 24.852 246.003 
Pelotas 14.315 139.006 
Sao Luis 19.289 121.529 
Joao Pessoa 16.227 183.181 
Macei6 17.675 257.940 
Bauru 32.557 154.768 

(Continua) 
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(Continuagao) (Conclusao ) 

Cidades 1970 1976 

Sao Jose do Rio Preto 8.691 128.556 
Aracaju 14.134 151.257 
Campos 13.202 142.801 
Florianopolis 38.854 363.002 
Taubate 16.408 651.878 
Americana 28.555 258.005 
Blumenau 36.631 222.069 
Joinvile 50.601 417.267 
Caxias do Sul 41.211 383.107 
Uberlandia 8.216 136.875 
Presidente Prudente 10.591 84.085 
Araraquara 10.506 88.454 
Ponta Grossa 17.907 158.014 
Maringa 10.000 116.842 
Campo Grande 8.319 135.997 
Feira de Santana 3.712 73.199 
Governador Valadares 4.410 52.337 
Uberaba 6.594 67.493 
Aragatuba 6.479 62.165 
Santa Maria 6.348 94.588 
Teresina 7.938 104.245 
Campina Grande 9.887 94.963 
Itabuna 4.442 40.089 

Franca 13.077 57.084 

Limeira 25.984 221.246 
Sao Carlos 20.335 176.057 
Pogos de Caldas 6.254 95.764 
Nova Friburgo 15.402 93.061 
Marilia 18.292 118.528 
Rio Claro 20.752 208.402 

(Continua) 
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Cidades 1970 1976 
~ D, 

I 
Guaratingueta 7.715 52.977 
Lajes 14.261 135.440 

Montes Claros 4.786 70.605 
1Paranagua 8.458 297.589 
Passo Fundo 11.152 95.779 

Juazeiro do Norte 2.055 16.674 
Caruaru 2.914 30.568 
Vitoria da Conquista 2.037 23.259 
Cuiaba 7.118 157.606 
Macapa 9.344 57.206 

i Criciuma 10.073 154.777 
I Cachoeiro do Itapemerim 7.397 87.200 

Sete Lagoas 4.999 53.616 
j Barretos 909 27.205 

Itajai 5.943 79.863 
Tubarao 4.450 40.334 

Santarem 621 12.119 
Parnaiba 1.114 9.369 

I Sobral 1.686 9.776 

Mossoro 2.866 34.682 
Garanhuns 1.327 15.471 
Jequie 1.449 15.782 

Alagoinhas 888 8.138 
Teofilo Otoni 2.116 18.877 
Barbacena 9.971 47.663 
Uruguaiana 19.352 192.379 
Bage 2.532 35.089 

Cachoeira do Sul 2.646 43.566 

FONTES: IBGE - Conselho Nacional de Estatistica, op. cit.; 
Ministerio da Fazenda - CIEF, op. cit. 
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(Vol. I — Base Fisica a Potencialidades da Regiao). 

EP. 3— MERCADO BRASILEIRO DE PRODUTOS PETROQUiMICOS 
— Amilcar Pereira da Silva Filho, Mauricio Jorge Cardoso 
Pinto, Antonio Carlos da Motta Ribeiro a Antonio Carlos de 
Araujo Lago. 

EP. 4— A TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA NO BRASIL — Fran-
cisco Almeida Biato, Eduardo Augusto de Almeida Guima-
raes a Maria Helena Poppe de Figueiredo. 

EP. 5— DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE CADEIAS, DE ALI-
MENTOS FRIGORIFICADOS PARA 0 BRASIL (Avaliagao 
Preliminar). 

EP. 6— DESEMPENHO DO S•ETOR AGRICOLA — DECADA 1960/70 
— Sylvio Wanick Ribeiro. 

EP. 7— TECNOLOGIA MODERNA PARA A AGRICULTURA (Vol. I —
Defensivos Vegetais) — Miguel Martins Chaves. 

EP. 8— A INDOSTRIA DE MAQUINAS-FERRAMENTA NO BRASIL —
Franco Vidossich. 

EP. 9— PERSPECTIVAS DA INDOSTRIA PETROQUIMICA NO BRA-
SIL — Amilcar Pereira da Silva Filho e Antonio Carlos da 
Motta Ribeiro. 

EP. 10 — CARACTERISTICAS E POTENCIALIDADES DO PANTANAL 
MATOGROSSENSE — Demostenes F. Silvestre Filho a Nil-
ton Romeu. 

EP.11 — TECNOLOGIA MODERNA PARA A AGRICULTURA (Vol. II —
Fertilizantes Quimicos). 

EP. 12— POLUIQAO INDUSTRIAL NO BRASIL. 

EP. 13 — REGIAO METROPOLITANA DO GRANDE RIO: SERVIQOS 
DE INTERESSE COMUM. 

EP. 14— RECURSOS NATURAIS DA AREA-PROGRAMA DE ARI-
PUANA. 

EP. 15 — POUTICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO: 
ESTUDOS E PROPOSIQOES ALTERNATIVAS — Jorge Gui-
Iherme Francisconi a Maria Adelia Aparecida de Souza. 

EP. 16— DESENVOLVIMENTO REGIONAL NO BRASIL — Roberto 
Cavalcanti de Albuquerque a Clovis de Vasconcelos Ca-
valcanti. 

EP.17— CLASSIFICAQAO DE MAO-DE-OBRA DO SETOR PRIMARIO 
— Equipe do CNRH sob coordenagao de Maria Julieta Cos-
ta Calazans. 



EP. 18 — INFLAQAO NO BRASIL: 1947/67 — Luiz Zottmann. 

EP. 19— MIGRANTES NO MERCADO DE TRABALHO METROPOLI-
TANG — George Martine a Josh Carlos P. Peliano. 

EP. 20 — TECNOLOGIA MODERNA PARA A AGRICULTURA (Vol. III --
A Ind6stria Nacional de Ragoes Balanceadas a Concentra-
dos) . 

Serve Docu maKtas 

D. 1 — TREINAMENTO DE PESSOAL PARA TELEVISAO EDUCATI-
VA: UM MODELO PILOTO — Rudy Bretz e Dov Shinar. 

D. 2 — PLANEJAMENTO DE RECURSOS HUMANOS — Projeto do 
Governo brasileiro, em cooperagao com o Programa das 

0.0 Nagoes Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). 

0 D. 3 — RADIO EDUCATIVO NO BRASIL: UM ESTUDO — Trabalho 
elaborado por equipe do Centro Nacional de Recursos Hu- 

OA do IPEA/IPLAN. 
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